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A. 

Introduqao 

Tanto pela sua ecologla como Amphibia sub+erraneos, quanfo pela sua 
distribui^ao nas zonas quentes ou temperadas-quentes da America, da Africa, 
e da Asia, inclusive as Seychelles e o arquipelago Malayo, mas, exclusive 
Madagascar e a Australia, os Gymnophiona ou Apoda ocupam en- 
tre os Amphibia posigao especial. Carecendo, por enquanto, de qual- 
quer documentagao paleontologica, porem, oferecendo no esqueleto, tanto 
do craneo quanto das vertebras, e na dentigao como no sistema dermico, 
elementos conhecidos dos Stegocephali, quer dizer, dos Amphibia 
mais antigos, a ordem merece um estudo especialmente pormenorizado sob 
os varios pontos de vista. 

Nas ultimas decadas do s6culo transato, na epoca aurea dos estudos 
relatives a morfologia comparativa, apareceram algumas monografias funda- 
mentals sobre a morfologia dos Gymnophiona, as quais, porem como 
e natural, mais se preocuparam com a anatomia macroscopica em geral, ou 
com determinados pontos que serviram de base as inumeras especula^oes 
filogeneticas. Neste particular, os Gymnophiona tiveram a preemi- 
nencia, dados os seus caracteres indiscutivelmente aproximados aos antigos 
Stegocephali. E' obvio que tais trabalhos, muitos dos quais bastante 
substanciosos e de grande valor, nao pudessem descer a minucia histologica 
e nem mesmo a um estudo comparativo pormenorizado de varios sistemas 
anatomicos, visto como a caprichosa distrlbuiqao e a escassez dos Apoda 
quasi sempre obrigaram os pesqulzadores a restringir seus estudos, tornando-os 
ate certo ponto incompletos. 

Todos os sistemas do organismo dos Gymnophiona j6 foram abor- 
dados, seja sumariamente no decorrer o'e trabalhos de conjunto sobre a 
anatomia destes animais, como p. e., a excelente monografia de Wieders- 
heim (1879), seja no estudo particularizado de uma unica especie, como 
acontece com a publicagao dos primes P. & F. Sarasin (1887) sobre Ich- 
thyophis glutinosus, ou ainda com certa minucia quando tratam, 
particularmente, de um determinado sistema do organismo, tal como acon- 
tece com a monografia fundamental de Spengel (1876), que versa sobre o 
sistema urogenital dos Amphibia em geral. E' natural que, alem destas 
obras especiais, ainda referencias sobre certas disposiijSes morfolbgicas de 
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varios sistemas anatomicos dos Gymnophiona se encontrem em publi- 
cai;oes cujo objetivo precipuo e o slstematico. Nesta ultima categorla po- 
demos contar os escritos que apareceram desde Linneu (1758), podendo-se 
enumsrar como mais importantes as obras de Dumeril & BIbron (1841), de 
Peters (1879) e de Boulenger (1882), assim como as aparecldas mais recen- 
temente no Brasil, como a de R. v. Iherlng (1911) e a de P. Sawaya (1937). 

Em que pese o numero de trabalhos ja publicados sobre os 
Gymnophiona, nao poucos sao os pontos que ainda requerem acura- 
do estudo e que devem proporcionar a aquisigao de conhecimentos novos 
acerca da morfologia destes Amphibia. Quando se tern em vista, se- 
gundo a moderna orientagao anatomica, o estudo da significagao funcional 
de determinados orgaos, os Gymnophiona apresentam, sem duvida, 
urn campo inedito, que possibilitara por certo nao poucas conquistas para 
a ciencia, tanto para a Anatomia como para a Fisiologia. 

Dentre estes pontos, toi-me sugerida pelos Profs. E. Marcus e P. Sa- 
waya a pesquiza da morfologia e da significagao funcional do orgao 
que se costuma denominar pelo termo de "cloaca" em urn dos 
Gymnophiona mais largamente espalhados no Brasil, i. e, no S i p h o - 
nops annulatus e sua variedade recentemente descrita por Sawaya 
(1937). DIspondo de bom material de S. annulatus e sua variedade 
marmorata, assim como de uma pequena quantidade das demais espe- 
cies do mesmo genero, i. e, paulensis, hardyi, insulanus e 
brasiliensis, julguei oportuno extender as investigaijdes sobre o aparelho 
cloacal tambem a estas especies, fazendo assim urn estudo comparativo. 
Ainda mais, tendo sido possivel trabalhar com alguns exemplares vivos, 
pude observa-los submetidos a anestesia e assim esclarecer certos pontos obs- 
curos do arranjo anatomico das diversas partes que compSem o citado apa- 
relho, completando, desse modo, as nogoes hauridas no exame dos preparados 
macro e microscopicos. 

O estudo comparativo do comportamento do aparelho cloacal nas di- 
ferentes especies deste genero, todas habitantes do Brasil, a possibilidade 
de trabalhar com material vivo para esclarecimentos dos aspetos morfolo- 
gicos que se nao elucidavam unicamente sob o bisturi, parece-me justifica- 
rem plenamente o presente trabalho, tornado para tese de doutoramento. 

Ainda mais, ao meu ver, tambem constitue justificativa o fato de Im- 
plicar a pesquisa da cloaca nos Gymnophiona naquela do orgao co- 
pulador, c qua! e privative desta ordem entre os Anfibios. Como se vera, 
five oportunidade de encontrar o orgao copulador evaginado em dois exem- 
plares de especies diferentes, o que permitiu a sua descrigao com certa 
minucia. Como se sabe, o fato Impar entre os Anfibios da ocorrencia 
deste orgao unicamente nos Gymnophiona coincide com modificagao 
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profunda da cloaca nesfes animals, estabelecendo um dimorfismo sexual In- 
terno, o que nao e frequente, com relagao ao dito orgao, nos representan- 
tes das demais ordens (Urodela e A n u r a). A exlstencla de um orgao 
copulador nos G y m n o p h i o n a , diz Gerhard! (1909, p. 314), constltue 
uma notavel excegao a regra. Tal formagao foi, pela primeira vez, vista por 
Nitzsch (1836, ap. Gerhard! I. c.) na cloaca de C a e c i I i a. Boulenger 
(1887, p. 423) foi o primeiro a identiflca-la em Ichthyophis glutino- 
s u s, tendo sido tambem descrita em Caecilia lumbricoidaea por 
Wiedershelm (1879, p. 89). 

Devo observar que sou forgado a restrlngir este meu trabalho unicamente 
aos Gymnophiona, visto como nem o tempo, nem o material, bi- 
bliografico ou de dissecgao, permitiriam extende-lo as duas outras ordens dos 
Amphibia (Urodela eAnura), sobre as quais e imensa a soma de 
conhecimentos ja adquirida a respeito da morfologia da cloaca. 

Agradego muito cordialmente aos Exmos. Profs. Drs. Ernesto Marcus e 
Paulo Sawaya todos os esforgos dispendidos na orientagao e elaboragao 
desta tese, extendendo meus agradecimentos tambem a Exma. Sra. D. Eve- 
line Du Bois-Reymond Marcus, pelos valiosos conselhos sobre a confecgao 
dos desenhos aqui estampados. 

B. 

Material 

Foram dissecadas as cloacas de 49 especimens (20 $ e 29 9), entre 
jovens e adultos. A grande maioria dos animais achava-se conservada ha 
tempo em alcool a 70% ou em formol a 4%. Alguns foram examinados 
logo depois de mortos no terrario do Departamento e outros (5), vivos, sob 
anestesia pela uretana a 25% (1-2 cc). Dos machos, 8 pertenciam a 
S. annulatus (MIkan), 6 a S. annulatus (MIkan) var. marmorata 
Sawaya (1937, p. 237); 4 a S. paulensis Boettg., I a S. paulensis 
Boettg. var. maculata Sawaya (1937, p. 420) e I a S. brasiliensis 
Liitk. 

Das femeas, 16 pertenciam a S. annulatus (MIkan), 3 a S. pau- 
lensis (Liitk), 3 a S. paulensis var. maculata Saw., 3 a S. hardyi 
Boul. e4aS. insulanus R. v. Ihering. 

Para as medidas, fiz uso do compasso reto, tomando-as na maioria das 
vezes sob a lupa de Greenough. Para aquelas abaixo de I mm., utilisei-me 
de um microscopio Leitz. As cloacas, depois de examinadas "in situ", e ano- 
tada a sua topografia, foram cuidadosamente dissecadas, desembaragando-as 



8 MICHEL PEDRO SAWAYA 

dos orgaos circunjacentes, Inclusive os corpos adiposos. O exame foi feito, 
primeiramente, das faces dorsal, ventral e lateral, depois algumas cloacas 
foram abertas pela face ventral e outras pela dorsal e, a seguir, distendldas 
sobre a placa de cera, de modo a possibilitar pormenorlzado estudo da 
superticie interna cloacal. Para elucidar o arranjo de varlos elementos estru- 
turais, como seja, o comportamento do musculo propulsor do pha I lo- 
de u m, a coalescencia da bainha edo m. retractor, etc., fiz cortes 
histologicos, que foram corados pela hematoxllina e eosina, ou pelo metodo 
de van Gieson. Para o estudo do comportamento da serosa peritoneal, 
congelei dois exemplares para obtengao de cortes totals adequados. Cum- 
pre-me agradecer a Exma. Sra. D. Lili Ebstein o obsequio da factura de 
algumas macrofotografias. 

c. 

Morfologia da Cloaca 

Lembrando de passagem o conceito mais flslologico que morfologicc 
da aplicagao do termo cloaca em varios Invertebrados, p. e. nos machos 
dos Nematodes, nos Rota tori a, Eutardigrada, Lamelli- 
branchiata (tubo cloacal), Holothurioidea e Tunicata, en- 
contramos nos Vertebrata, compreendida por cloaca, a cavidade comum 
que recebe tanto as fezes como a urina e os produtos sexuais. Adotando a 
definigao morfologica, denominarei de cloaca o trecho terminal do intestino 
reto, onde se abrem os dutos uro-genitais. Tal cloaca ocorre nos Verte- 
brata (Craniota) seguintes: Elasmobranchii (Plagiostomata) 
com excegao dos Holocephali, Dipnoi, Amphibia, Reptilia, 
Aves e Monotremata. Falta, portanto, nos Cyclostomata 
(Marsipobranchii) Holocephali, Ganoidea, Teleostei, 
DIdelphia (Marsupialia) e Monodelphia. Costuma-se designar 
por "falsa cloaca" a disposigao anatomica correspondente a terminagao 
conjunta dos dutos urogenitais e anus encontrada frequentemente nos 
Mammalia Marsupialia, Xenarthra, Insectivora e R o d e n- 
tia (Weber 1927, p. 342). 

Com esta resenha, visa-se apenas o estado adulto dos animals, sendo a 
ocorrencia da cloaca nos embrioes dos Vertebrata fenomeno comum. 
A definiijao de cloaca, restrita aos embrioes dos Am n iota, difere da ex- 
plicagao geral, dada por mim, e seria: a cavidade comum onde se reunem o 
intestino reto, o intestino caudal e o duto da alantoide. 

Para os fins do presente trabalho, basta, ao meu ver, a definigao geral re- 
lativa aos estados adultos. 
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Notando-se em todas as ©species do genero Siphonops por mim 
pesquizadas um dimorfismo cloacal acentuado, come^arei, para maior cla- 
reza da exposi9aol pela descri^ao separada das cloacas na femea e no 
macho. Depois da analise dos elementos descritos fare! uma smtese compara- 
tiva dos dols sexos e, a seguir, darei as diferemjas mais importantes enfre a 
cloaca do S. annula + us e a das demais especles deste genero. 

a. Cloaca da femea 

A cloaca, como e sabido, segue-se ao intestino (Fig. I, 2 e 3-C) e na 
femea mostra-se afunilada, de apice terminal (anal). Tal aspeto encontrei em 
todos os casos. O afilamento do trecho mais caudal (bico do funil) da-se 
giaouai e msensivelmente, de modo que, as vezes, o orgao se apresenta com 
o aspeto de um cone de base bastante alargada (Fig. 3-C). Ocupa a goteira 
formada pelos musculos vertebrais ventrais, tendo, portanto, posi^ao mediana. 
Em reiagao as pregas anulares, a por^ao anterior cloacal nao ultrapassa a 4. 
prega, a contar da ultima caudal; na maioria dos exemplares correspond© 
a 3. prega. 

Ventralmente, logo na jumjao do Intestino a cloaca, vem desembocar 
uma grande vesicu'a de 20 mm de comprimento e de 2 mm de !ar- 
gura maxima (Fig. I. V). Esta vesicula e claviforme, sendo ligeiramente 
alargada a parte basal. A 2 mm aproximadamente da desembocadura, 
na cloaca, a face ventral se dilata repentinamente formando uma giba 
(Fig. 1, 2 e 3, G) bem nitida. Tal giba, em muitos exemplares, e bem sa- 
liente e sua convexidade maxima ultrapassa, em media, de 2 mm, caudalmen- 
te, o oriffcio de desembocadura da propria bexiga. A seguir, da-se uma forte 
constricgao, a qual continua ate o orificio de desembocadura. Segundo esta 
disposigao, a mais frequentemente encontrada, a por^ao dilatada da vesi- 
cula aludida denuncia, numa vista lateral (Fig. 1-3), a conformagao de um 
S de curvaturas suaves. Este orgao constitue a bexiga urinaria, a qual e 
sempre bem desenvolvida nos 0ymnophiona e nos A n u r a, mas muito 
menos nos U rode la (Gerhardt 1933, p. 274). A parte mais craneal desta 
bexiga atinge em geral a 12. prega anular, contando-se a partir da ultima 
caudal. 

Do lado dorsal da cloaca, a mm 1,5 — 2 para a esquerda e para direita 
do ponto de desembocadura da bexiga urinaria e a mesma altura, encontra-se 
a desembocadura dos dutos uro-genitais (ureter e duto de Mijller), como bem 
se pode notar na Fig. 1-3, O e T. 
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I 

- -c 

JOmm 
Fig. I 

Vista lateral do aparelho cloacal de 
S. annulatus $ : C, cloaca: G, giba 
da bexiga urinaria: I, intestine: M, 
mesonefros: O, ovidutos: S, vaso 

sangutneo: T, ureter: V, bexiga 
urinaria. 

-o 

-c 

5 rmm 

Fig. 2 
S. annulatus — vista lateral do apa- 
relho cloacal $ ; Indicagoes como 

na Fig. I. 

Em geral, os cinco orlficios, a saber, o da bexiga urinaria e os dos du+os 
uro-genitais, dispoem-se no mesmo piano transversal. Multo raramente os 
dutos uro-genitais desembocam um pouco mais acima que a bexiga. 

Interessante e o comportamento do peritoneo em relagao a essa mesma 
bexiga. Depois de circunscreve-la em toda a extensao da parte livre, faces 
dorsal e lateral, o folheto peritoneal visceral da direita acola-se ao da esquer- 
da, ao nivel da linha mediana da face ventral, formando um meso, o qual 
vae prender-se a linha mediana da parede ventral do abdomen caudal, tor- 
nando-se, a seguir, peritoneo parietal. A maior largura deste meso e de 5 mm, 
ao nivel da ponta livre da bexiga. A medida que progride caudalmente, ta/ 
meso vai-se estreitanoo ate chegar a medir mm 0,5 de largura. Deste modo, 
quando se afasta dorsalmente a bexiga, i. e, deslocando-a da parede abdo- 
minal ventral, o meso, entao visivel em toda a sua extensao, apresenta-se, 
visto lateralmente, com uma superficie de forma de um triangulo isosceles, 
de base craneal. Dorsalmente a bexiga, o peritoneo visceral, ao chegar no 
ponto de desembocadura na cloaca, recurva-se cranialmente, recobre a face 
ventral do Intestine e na face dorsal deste forma um meso intestino, que nesta 
reglao tern a largura maxima de 8 mm. Apos formar um meso que indue 
os corpos adiposos, bilateralmente situados, o folheto peritoneal de cada 
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lado recobre a face ventral dos dutos urogenitais e a dos rlns. Dorsalmen- 
te, os 2 folhetos dlvergem, recurvam-se ventralmente, recobrindo as faces 
ventral e laterals da cloaca. A face dorsal desta e, portanto, extraperitoneal 

em toda sua extensao. O meso veslcal continua caudalmente, sempre pre- 

O comprlmento (da desembocadura dos dutos urogenitais ate o orificio 
cloacal externo) da cloaca varia, nos 29 exemplares, entre mm 3,5 a 17 
(mmlmo e maximo encontrados). No grafico (Fig. 4) correspondente aos 29 
exemplares femeas, indico a variagao do comprlmento. Apenas 13 exemplares 
teem a cloaca com tamanho menor que 10 mm, medida essa indicada como 
maxima por Wiedersheim (1879, p. 88). Quatro cloacas atingem 10 mm e 12 
alcangaram medida superior. 

Procure! verificar se haveria relagao entre o comprimento da cloaca e 
o do animal respetivo. De acordo com o grafico (Fig. 5) e significative nao 
corresponder a maior cloaca ao animal de maior comprlmento. Assim, p. e., 
urn exemplar de 430 mm (o maior medido) possue uma cloaca, de 12 mm. 
E' de notar-se porem, uma certa correspondencia nos indivfduos jovens. Aqui 
o menor exemplar (150 mm) possue a menor cloaca, I. e, de mm 3,5. Nao obs- 
tante isso, pode-se afirmar que nao existe proporgao entre o comprl- 
mento das cloacas e o dos respetivos portadores, porquanto animals 
de comprimento igual podem possuir cloacas de longura bem diversa. Assim. 
urn exemplar de ca. de 300 mm possue a cloaca com 13 mm, emquanto noutro, 

so a linha mediana da parede ventral do abdomen, ate o orificio anal. 
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do mesmo comprimento, a dimensao cloacal chega a 18 mm., tratando-s©, 
e bem de ver, de dois indivfduos da mesma ©specie, i. e, S. annulalus. 
Por outro lado, animais de comprimento diferente podem possuir cloacas d© 
igual longura, como mostram os exemplares de ca. I 50 e 190 mm, com 4 mm 
de Cioaca. Falta identica de correlagao entre as dimensoes do animal e as 
da cloaca e patente quanto a largura cloacal. Basta, ao meu ver, citar os 

^ 3- 

H—r- ■ . I 15 5 10 
Comp^iiriento das cloacas era ram. 

Fig. 4 
Grafico rela+ivo ao comprimento das cloacas Y 

. . > 20 

seguintes exemplos: 2 exemplares de S. a n n u I a t u s, um de ca. de 3 10 mm 
de longura e outro de 165, apresentam, ambos, as cloacas, com mm 2,5 de 
diametro maximo, sendo os comprimentos destas 12 e 9 mm., respetlvamente. 

A vista das variagoes individuals bastante grandes, nao me e possivel 
estabelecer qualquer relagao entre as dimensoes do animal e as da respetiva 
cloaca. 

Nao deixa de ser Interessante a comparagao do diametro dos dutos 
urogenitais em relagao ao comprimento e a largura da respetiva cloaca nos di- 
versos animais. Esta comparagao revela uma estranha diversidade nos espe- 
cimens observados. Assim, enquanto uma femea, com a cloaca com ca. d© 
17 mm de comprimento e mm 2,5 de largura, tern os ovidutos com 290ji 
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de diametro, noutra, com a cloaca de 15 mm de comprimento e 6 mm de lar- 
gura, os ovidutos medem 2.350 [i, aproximadamente, i. e, o diametro destes 
e 8 vezes maior que o dos da orimeira femea. Trata-se nos dois casos de 
animals de especie identica (S. a n n u 1 a t u s). Esta discrepancia foi encon- 
trada quatro vezes. Procurando uma explicagao para uma tal divergencia 

2 (V 

Faciads de Filosofia, Ciencias e lelras 

15-- 

P\ "i 

10- o-o 

M oo 

/ 

150 2 ■ 0 260 300 460 4- ) 460 
Comprimento das femeas em rrm 

Fig. 5 
Gr^flco indicando a rela^ao entre o comprimento dos animais 2 e as respectivas cloacas. 

significativa, fui levado a dissecar, em toda a sua extensao, os ovidutos dos 
animais disponiveis, tendo encontrado, nos especimens com maior diametro 
de tais dutos, numerosos ovos e embrioes na luz do orgao (Fig. 6, X). Revendo 
as datas da captura dos Siphonops escolhidos para este trabalho, veri- 
fiquei que os portadores de ovidutos mais largos e provides de ovos foram 
capturados em Dezembro. Como e sabido (Sawaya 1937, p. 253), nesse mss 
e que se processa, comumente, a postura dos Siphonops. Ao meu 
ver, e fora de duvida que S. annulatus, como muitissimos outros ani- 
mais, apresenta os orgaos genitals fortemente moditicados durante o ciclo 
sexual, aqui no caso das femeas caracterizadas pelo desenvolvimento excepcio- 
nal dos ovidutos, como ultimamente ainda Kerr (1939) acaba de demonstrar 
na cloaca da ra. Deixei de parte, por se acharem f6ra do piano deste tra- 
balho, as alterai;5es referentes ^s gonadas. 
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Quanto a propria cloaca, parte infegrante que e do sistema uro-genital, 
pude identificar tambem modificagoes em relagao ao diametro, se bem que 
muito menos significativas que as referldas para os ovldutos. Basta recordar 
o exemplo de duas femeas das quais uma com a cloaca de 15 mm de compri- 
mento e 6 mm de largura e a outra, com a cloaca de 14 mm de comprimentc 
e 4 mm de largura; os ovidutos de ambas medlam 2.350 [X e I.IOOp, res- 
petivamente. For contegulnte, a urn aumenfo de 1,5 vezes na largura cloacal, 
corresponde urn aumento de 2,1 dos ovidutos, aproximadamente. 

Os diametros dos dutos de Muller, nos 29 exemplares, variaram entre 80 
e 2.350 p. Esses valores foram obtidos a ca. 4-5 cm. acima da desemboca- 
dura na cloaca, no ponto em que tais dutos sao intumescidos. Segundo 
as pesqulzas de Spengel (1 876, p. I 7) em G y m n o p h i o n a, essa regiao es- 
pessada e logar de muitas glandulas de estrutura complicada. 

Ja os ureteres, que correm paralelamente ao bordo lateral do mesone- 
fros, em regra geral possuem diametro menor do que o correspondente aos 
dutos de Muller. Todavia, a medida aqui e mais constante, tendo oscilado, 
nos 29 exemplares apenas entre 100 e 440(x.1 em media 220ix. Naqueles 
que possuem ovos Inclusos nos dutos femininos, os nefrodutos medem 250, 
295, 320 e 440p. de diametro maximo. Essas medidas foram tomadas ao 
nivel do maximo entumecimento que os ureteres apresentam ao se aproxima- 
rem da cloaca. Aqui em Siphonops, como ja foi veriflcado neste e em 
outros generos (Wiedersheim, t. c. p. 87), os ureteres na femea, a medida 
que progridem, caudalmente, tornam-se mais grosses. 

Cumpre mencionar que o termo ureter serve para indicar o canal que na 
femea permite transitar unicamente a urina, adotando assim para este orgao 
a nomenclatura mais usual, (Wiedersheim 1879, p. 87), deixando de lado 
a denominagao "dutos de Leydig" dada por Spengel (1876, p. 13) a estes 
orgaos, a qual tern hoje principalmente interesse historico. 

Internamente, a cloaca e provida, em toda a sua extensao, de uma serie 
de pregas longitudinals que se projetam na luz do orgao, cujo numero varia 
de 8 a 10. A mucosa apresenta-se lisa nas partes mais salientes e enrugada 
nas enfossaturas delimitadas por duas pregas. No ponto em que o Intestine 
continua com a cloaca, correspondente a desembocadura do duto vesical e 
dos dutos genito-urinarios, as pregas referldas apresentam-se como que inter- 
rompidas em sua continuidade. Na vista lateral, a este nivel mostram um 
sulco transversal, cuja concavidade atinge a profundidade das pregas. Nos 
orificios das desembocaduras dos dutos aludidos, esta solugao de continui- 
dade e mais pronunciada, -de tal modo que a prega proveniente da por- 
gao craneal da cloaca, ao chegar ao bordo do orificio dos dutos, se inter- 
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rompe completamente, para continuar na margem oposta, na parede cloa- 
cal. Tals pregas sao simples e paralelas umas as outras desde o ponto de con- 
vergencia dos dutos ate, caudalmente, o meio da cloaca, onde se reunem 
duas a duas ou tres a ires, formando, entao, coniuntos mais volumosos, que 
terminam no anus. 

Todas as pregas sao em geral sensivelmenfe iguais e da mesma confor- 
magao. Em urn dos casos, porem, as que guarnecem a superffcie interna da 
cloaca mostram urn comportamento singular. Assim e que, na face dorsal 
endocloacal, tres pregas (medianas), ao nivel da parte media, se reunem, con- 
glomerando-se. A central salienta-se fortemente na luz da cloaca, formando 
urn bico forte que lembra uma papila. Este bico, visto pela face ventral, 
apresenta-se piramidal, com apice caudal. As duas laterals, ao nivel do infcio 
da formagao do bico da papila central, tambem se projetam, embora meros 
fortemente, na luz do orgao- 

Vistas ventralmente, taes projego.es se mostram prismatico-triangulares. E' 
de se notar, porem, que os apices destas duas papilas laterals nao atingem o 
nivel do apice da piramide papilar central e, sim, fleam restritos a urn ponto 
que corresponde a metade da longura da referida piramide papilar. Depois 
que as tres pregas aludidas constituem as tres papilas, prolongam-se para 
o anus, sob a forma de dobras. Da papila mediana divergem 3 pregas que, 
depois de urn percurso de 4 mm, desaparecem completamente, apresentando- 
se entao dai por diante a mucosa cloacal lisa na regiao correspondente. As 
duas papilas laterals continuam cada uma com uma prega bem saliente e, 
depois de urn percurso caudal de 6 mm, reunem-se com as pregas das pare- 
des laterals, convergindo dai para o anus. 

Em resumo, a cloaca feminina de S. annulatus e curta e afunilada. 
Na parte cranial da cloaca vem ter a bexiga urinaria, claviforme, Sndi- 
visa, de aspeto ligeiramente sinusoidal. Os dutos uro-genitais (ureter e duto 
de Miiller) desembocam na face dorsal da cloaca sem formar alga. Interna- 
mente, so muito raro a superficie endocloacal apresenta pregas mais salientes 
de modo a semelharem papilas. As pregas mucosas sao direitas, geralmente 
Indlvisas. Nos Individuos na epoca de postura, os dutos uro-genitais, assim 
como a cloaca, se apresentam com os diametros sensivelmente aumentados 
em relagao aos dos individuos fora desse tempo. Os dutos de Muller, nessa 
epoca, frequentemente sao providos de embrioes, o que indica a exlstenda 
de uma fecundagao Interna nestes Anflbios. 
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b. Cloaca do macho de S. annulatus 

Em oposigao a da femea, a cloaca do macho (Fig. 7) apresenta-ro 
conslstente e ngida. Atinge comprimento mui+o maior que nas femeas. 
Como se pode verlficar pelo grafico respetivo, Fig. 8, a longura mmima 
encontrada nos 20 exemplares ao meu dispor foi de I I mm e a maxima de 
40 mm. E' tipicamente fusiforme, terminando uma das pontas no orificio anal, 
enquanto a oposta se alarga em forma de um pe achatado craneo-caudal- 
men+e, para o qual convergem os dutos urogenilais de Wolff e de Muller. 
assim como a bexiga urinaria e o intestino. Na porgao media e bastante 
diiatada. Na vista lateral, o conjunto se apresenta formando um ventre 
de convexidade dorsal (Fig. 7). Adotando a terminologia modificada 
por Tonutti (1932, p. 103), divido a cloaca masculina em tres camaras: c o- 

W 

10 mm 

Fig. 7 
Vista lateral do aparelho cloacal de S. annulatus S : Indi- 
cagoes como na Fig. I mais: F, constricgao da bexiga 

urinaria: R, musculo retrator: W, duto de Wolff. 

prodeum, urodeum e phallodeum, sendo o coprodeum a ca* 
mara mais craneal, o urodeum a media eo phallodeum a mais 
caudal. 
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No ponto em que o coprodeum confinua com o urodeum 
nota-se, ventralmente, uma expansao lamelar espatulada, a qual consti+ue o 
musculo retractor (R). £ste musculo, assim como a cloaca, e envolvido 
por uma bainha conjuntiva, a qual contem algumas flbras musculares. 

Ao mesmo nivel, i. e, no ponto em que o coprodeum continua 
com o urodeum (em geral ao nivel da 7. ou 8. pregas anulares a contar 
da ultima caudal) om. retractor insere-se na parede ventral cloacal. 
Nesse mesmo ponto ainda, na face dorsal e, em pequena parte, nas laterals 
da cloaca, a bainha aludida concresce fortemente com os elementos ai exis- 
tentes, a saber, parte terminal dos dutos urogenitais e mullerianos (W e O) e a 
parede dorsal do u r o d e u m. Na parede ventral deste ultimo, na mesma do 
m. retractor e nas laterals da bexiga urinaria (V), a bainha apenas se 
adata por contiguidade a estas formaijoes, conforme se nota nas figuras 12-13 
(Est. III). Quanto ao m. retractor, tal contiguidade permanece ate o 
ponto de origem do mesmo, situado, em geral, ao nivel da 20. prega anular 
(contada a partir da mais caudal). Este ponto de origem acha-se localizado 
na parede abdominal ventral. 

• o—o o- -O O—O "O ' O " 

10 16 EO 25 SO 
Comjjrte-nto das oloacaa em r.n. 

Fig. 8 
Grafico relative ao ccmprimento das tioacas §. 

Dorsalmente ao m. retractor (R), no interstfcio que flea entre este 
e a parede ventral do coprodeum, acha-se intercalada a bexiga urina- 
ria (V) que mede, no exemplar da figura citada (n. 7), 21 mm de comprimento, 
aproximadamente. Com tal extensao, o apice desse orgao chega a atingir 
a regiao correspondente a 18.-20. prega anular, segundo a contagem muitas 
vezes ja referida. Aqui, como na femea, a bexiga e claviforme, sendo a 
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base da clava aderen+e a cloaca (Fig. 7) em geral mais larga que na femea 
e, por conseguinte, mais des+acada. 

Ao nivel do fergo caudal da bexiga, a face dorsal vesicular apresen+a 
uma constricgao (F), bem visivel na maioria dos exemplares observados (Fig. 
7). E' de se notar, porem, que tal constricgao nunca chega a determinar 
uma bidivisao do orgao, fato comum em outros Gymnophiona, como p. e. 
Epicrium glutinosum,* onde tal bidivisao e esbogada, em C a e c i- 
lia lumbricoidaea, onde e notavelmente acentuada (Wiedersheim 
1879, p. 88, t. 9, figs. 88 e 89, Bl. e Bl1). 

Os dutos uro-genitais e mullerianos (W e O), antes de desembocarem na 
face dorsal da cloaca, formam uma alga relativamente longa. De tal disposi- 
gao resulta que os dutos, ladeando os mesonefros na goteira dos musculos 
vertebrais ventrais, se prolongam caudalmente ate o tergo craneal da cloaca. 
A esse nivel encontra-se o ultimo segmento do mesonefros e os dutos 
referidos, ultrapassando-o, voltam-se cranealmente, formando a alga ha pouco 
mencionada e vao abrir-se na face dorsal da cloaca, na constricgao determi- 
nada pela transigao repentina do coprodeum para o u r o d e u m. 

Os dutos mullerianos (O) apresentam gera'mente dlametro menor no pon- 
to da desembocadura. A comunicagao com a cloaca e Inslgnlficante e possi- 
velmente obliterada em alguns casos, porquanto, as tentativas de introdugao 
de um cateter bastante fino (fio de cabelo) resultaram muitas vezes Infrutiferas. 
Nos casos em que foi possivel a passagem do delgado cateter, o duto era 
transitavel em toda a extensao, sendo sensivel a palpagao digital. Mesmo os 
dutos Impervios se mostraram bastante desenvolvidos e nao atrofiados, como 
soe acontecer na maioria dos Amphibia. 

Foi-me possivel medir o diametro destes dutos nos 30 exemplares disponi- 
veis. As medidas mmlmas e maximas encontradas foram 245 ji e 1000 n, respe- 
tivamente, tomadas a ca. de 4 ou 5 cm. acima da desembocadura dos respe- 
tivos dutos. Na regiao da alga, os dutos de Miiller Intumescem-se um pouco 
tambem nos machos, para novamente se afilarem no ponto de abertura na 
parede cloacal. 

Quanto aos dutos de Wolff (W), sao, por via de regra, mais finos que 
os de Miiller, apresentando-se com o calibre mais ou menos uniforme em toda 
sua extensao, conforme mencionei para as femeas. Os diametros minimo e 
maximo foram de 125 e 365^. Os exemplares que apresentam tais dimensoes 
do duto de Wolff tern os de Miiller com 500 e 720jx respetivamente, nao sen- 
do esta ultima medida a maxima, porquanto outro exemplar, com o duto 
de Wolff de 365|.i de dlametro, possuia o de Miiller com 970|,t. 

* Atualmente Ichthyophis glutinosus (Peters 1879, pag. 931). 
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Logo que se abre a parede do abdomen caudal por urn cor+e mediano 
prolongado a+e o anus, separando-se as bordas da ferida e o perltoneo parie- 
tal inclusive, nota-se que o peritoneo visceral envolve a cloaca em toda a sua 
extensao e circumferencia, tormando assim uma bainha envoltoria do dito 
orgao. Junto ao anus, a bainha faz corpo com as paredes da propria cloaca 
e superficialmente se reflete nas faces ventral e laterals, continuando como 
peritoneo parietal. Cranialmente, ao nivel do ponto de desembocadura dos 
dutos uro-genitais e mullerianos e da bexiga urinaria, a bainha tambem con- 
cresce com as paredes dorsal e laterals da cloaca. Na face ventral, a bainha 
adere a face ventral do m. retractor (Est. II — III. Fig. 11-13 B,) 
unicamente no ponto em que este musculo se insere na cloaca. A seguir ela re- 
cobre as faces ventral, dorsal e laterals do musculo, mantendo com ele apenas 
relagoes de contiguidade. No ponto em que se origina o m. retrator (a 
altura das pregas 15-20, aproximadamente, a contar da ultima caudal) a referi- 
da bainha ai toma Insergao para refletir em seguida como peritoneo pariefal. 
Ao nivel da linha mediana da face dorsal do m. retractor, essa bainha dci 
origem a urn folheto membranoso, que desta linha mediana vai ate a face ven- 
tral da bexiga, formando ai urn verdadeiro meso. As duas laminas acoladas uma 
a outra deste folheto novamente divergem, recobrindo a face ventral 
vesicular, em toda a sua extensao e tambem a circumferencia deste orgao, ate 
o ponto em que este continua na cloaca. Neste momenfo o peritoneo 
reveste as paredes do coprodeum. Para melhor compreensao do com- 
portamento do peritoneo em relagao ao aparelho cloacal, apresento as fi- 
gures semi-esquematicas n. 31 e 32 [Est. VI). 

Morfologia interna. Afim de examinar a superficie interne da cloaca, to- 
mei 2 exemplares, abrindo-os em toda a estensao, urn pela face dorsal e outro 
pela ventral (Est. I, Fig. 9-10). Examinada a Lupa, na face ventral, a super- 
ficie Interna apresenta os seguintes caracteres: na passagem do coprodeum 
para o u r o d e u m mostra-se nitidamente uma forte constricgao, de tal 
modo que as pregas da mucosa, que vem do coprodeum, af se Interrom- 
pem completamente. Caudalmente a referida constricgao, a mucosa urodeal 
forma tambem pregas que tern, no trato mais craneal pelo menos, a mesma dis- 
posigao que as do coprodeum, i. e, sao paralelas entre si e tao salientes 
na luz do orgao, que, vistas em secgao transversal, os bordos livres destas ore- 
gas quasi se tocam. E' de se notar que os orificios de desembocadura dos du- 
tos urogenitais (dutos de Wolff) e dos dutos mullerianos sempre se encontram 
no Intersticio de duas pregas, como se pode ver muito bem nas Figs. 14 e 15, 
Est. III. Nos dois tergos caudais do u rode urn, a disposigao das pregas e 
completamente diferente. 
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Assim, ao nivei do ter^o medio da linha mediana da face ventral, en- 
contra-se a projegao de uma prega, que se prolonga ate o tergo caudal. 
Neste trecho e menos nitida, progredindo assim reduzida para a regiao do 
phaModeum. Nesse percurso vem juntar-se a ela 6 preguinhas laterals, 
sendo 3 de cada lado, slmetricas, e o conjunto pouco a pouco se salienta na 
luz da cloaca, culminando +al sallencia numa papila, que chamo de papila 
mediana ventral (Est. I, Fig. 9, p1). Constltuida a papila, marco 
do inicio da regiao falodeal, o conjunto continua em diregao ao anus, apre- 
sentando com a papila a forma de clava. A base desta clava tern a largura 
maxima de 2 mm e a haste gradativamente se adelgaga. Na parte media 
do phaModeum, porem, tal haste apresenta pequsna dilata^ao, pro- 
jetada na luz cloacal. Continuando o percurso em diregao anal, a haste 
mostra-se novamente cada vez mais reduzida. 

De cada lado da papila mediana ventral (p1), ha duas outras, aqui 
denominadas de papilas laterals (p"e p:;), que formam, tambem, 
com as respetivas pregas, tal como a p1, conjuntos claviformes, todavia, de 
bases muito mais largas. As bases medem 4 mm de largura maxima. Na vista 
cranial, estas papilas laterals apresentam a superficie basal de forma eliptica. 
Os maiores eixos destas duas elipses tern uma diregao tal que, prolongados 
para a linha mediana, se encontram ao nivel da parte mais elevada do bordo 
livre da base da papila mediana ventral p1, a qual e circular. O angulo assim 
formado pelo encontro dos dois eixos mede aproximadamente 90° e e de 
abertura caudal. As clavas papilares laterals (p2 e p3) apresentam, ambas, 
uma haste cujo diametro corresponde ao dobro do diametro da papila ven- 
tral. As hastes se prolongam ate o orificio anal. Neste percurso, porem, 
nao mantem o mesmo diametro. Um milimetro caudalmente ao ponto termi- 
nal da haste da papila ventral, as hastes das laterals apresentam-se medial- 
mente chanfradas, de modo que os Apices terminals de ambas aparecem como 
uma ponta de langa muito fina. Tal disposi^ao determina a presenga, entre 
a superficie de chanfradura e a superficie mucosa cloacal (ventral), de uim 
goteira profunda. Vista nas disposigoes normals, na cloaca integra, os dois 
bordos dessa superficie chanfrada adaptam-se mutuamente, transformando as- 
sim as goteiras citadas em verdadeiro canal. 

Nota-se ainda, numa vista de conjunto das tres pregas papilares, que a 
base papilar ventral se encontra a 2 mm mais cranialmente que a parte mais 
elevada da base das papilas laterals. Alem disso, a haste da papila mediana 
ventral, em todo seu percurso em diregao anal, acha-se ladeada por oito 
pregas (quatro de cada lado) pouco evidentes da mucosa cloacal. Entre estas 
pregas mais laterals e as papilas daterais nao se encontra dobra alguma da 
mucosa. Estas pequenas pregas referidas tern um decurso paralelo ate o 
6pice da haste da papila ventral. Dai convergem fortemente para o anus, 
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formando assim a superficie ventral do tubo oriundo da coalescencia dos 
bordos mediais das hastes das papllas laterals. 

Alem das tres papilas referidas, uma mediana ventral (p1) e duas laterals 
(p2 e p3), ainda uma quarta papila (p4, Fig. 10) se encontra disposta na face 
dorsal, na linha mediana, em oposigao a haste da papila mediana ventral. 
Esta papila dorsal e muito menor que todas as outras. Ela salienta-se na luz 
da cloaca como uma pequena eminencia obtusa, semelhando urn botao de 
mm 0,5 de diametro maximo. Dispoe-se entre as duas papllas laterals, porem, 
e mais caudalmente situada. DIsta da parte mais caudal das papilas laterals 
de ca. de 2 mm (vista macroscopicamente). Esta papila dorsal se apresenta 
isolada, i. e, nao continua nem cranial, nem caudalmente, com pregas da 
mucosa cloacal. Aberta a cloaca pela face ventral e vistas as papllas pela 
face dorsal, a disposigao e a seguinte (Fig. 10): a papila mediana ventral 
e a mais cranial; a seguir vem as papilas laterals (p2 e p3) cujas partes 
mais baixas formam, embora nao se toquem, uma ogiva de concavi- 
dade anal. Mais caudalmente a esses pontos, numa posigao mediana 
dentro da ogiva, ve-se a papila dorsal (p4). Numa serie de cortes transver- 
sals macroscopicos, em diregao cranio-caudal, encontrar-se-ia primeiro a me- 
diana ventral, depois as duas laterals e finalmente a papila dorsal. Facilmen- 
te se compreende que na cloaca mtegra, no estado de constricgao, essas qua- 
tro papilas se juntem, de modo a fechar completamente o lumen cloacal. 

Afim de verificar nao somente as relagoes entre o coprodeum e o 
u rode urn com os orificios dos dutos de Wolff e Miiller, mas, tambem, a 
estrutura anatomica das papilas ha pouco descritas, fiz uma serie de secgoes 
transversals microscopicas em toda a extensao de uma cloaca de S. annu- 
I a t u s macho. 

A primeira secgao obtida foi cranialmente a desembocadura da bexiga 
e dos dutos de Wolff e Mullen. Conforme se ve na Est. II, Fig. I I, ventral- 
mente se acha o m. retractor (R), envolvido pela bainha peritoneal respe- 
tiva (B). Essa bainha forma urn meso (N), o qual estabelece jungao com 
a bexiga urinaria (V). Este meso, na face ventral da bexiga, tern os dois folhe- 
tos divergentes, contornando essas duas laminas as faces vesicais. Ao lado da 
bexiga eo coprodeum a figura mostra os dutos de Muller (O) e de 
Wolff (W) e secgoes do ultimo segmento mesonefrico caudal (M). A seguir, 
ve-se o coprodeum (D) envolvido pelo peritoneo visceral. 

Numa secgao mais caudal (Est. Ill, Fig. 12), ve-se o Intcio da insergao do 
m. r e t r a c t o r (R) na parede ventral do u r o d e u m (U), ao nivel da desem- 
bocadura da bexiga (V), neste urodeum. O m. retractor acha-se envol- 
vido pela bainha (B), a qual, sem solu^ao de continuidade, contorna as faces 
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laterals e dorsal do u r o d e u m. Vem-se tambem os dutos de Miiller e Wolff 
(O e W). os quais ja se encontram na regiao da alga. Sao bem manifestas a 
nao obllteragao dos dutos mullerianos (O) e as suas conexoes com o u r o - 
d e u m, por intermedio da membrana peritoneal. 

A larga superficie de insergao do m. retractor, na parede ventral la- 
teral do u r o d e u m, e bem visivel na secgao seguinte (Est. Ill, Fig. 13). Em 
forma semilunar, o robusto m. r e t r a c t o r (R) abraga a face do urodeum 
(U), recobrindo-o em quasi metade do seu contorno. As faces laterals e ven- 
tral desse m. retractor sao recobertas pela bainha, a qua! mantem com 
o musculo relagbes apenas de contiguidade. E' bem evidente nesta secgao o 
comportamento desta bainha (B) em relagao a face dorsal do urodeum. 
Como foi dito, e aqui e patente, tal bainha concresce com os elementos cons- 
tltutivos da face dorsal do urodeum. Os dutos de Wolff (W) e Miiller 
(O) foram apanhados ja no trato ascendente, no trecho em que se dirigem 
para a desembocadura no urodeum. Convem notar que os dutos da es- 
querda se acharn, em virtude da fixagao, numa posigao Invertida, i. e, o duto 
de Miiller artificialmente foi deslocado para o lado Interno, quando o con- 
tr^rlo e que se veriflca normalmente. Aqui novamente e bem manifesta a 
predominancia do diametro da luz do duto de Miiller sobre o de Wolff. O 
corle ainda mostra a parte final da desembocadura da bexiga (V) no uro- 
deum e tambem o imcio da penetragao do duto miilleriano na parede do 
urodeum. Os pontos de desembocadura dos dutos de Miiller (O) na luz do 
urodeum sao vistos na secgao parcial da cloaca representada pela Fig. 14 
(Est. 'II). Como se vo, 6 minimo o orificio de comunicagao dos dutos com 
o urodeum, sendo evidente no duto esquerdo uma aglomeragao de lin- 
fbcitos obliterando o canal. Logo abaixo desses pontos, vem-se as secgoes dos 
dutcs de Wolff (W), bem proximos de sua propria desembocadura. Esta e 
bem visivel numa secgao mais caudal, conforme a figura seguinte (Est. Ill, Fig. 
15). Dada certa compressao da mucosa urodeal, e mais ampla a comunica- 
gao do duto urogenital esquerdo do que a do direito, que se percebe apenas 
por uma fenda capilar. Nota-se ainda que ambos os dutos apresentam uma 
dilatagao uniforme caudalmente ao ponto de desembocadura, dilatagao essa 
mais evidente no duto esquerdo ainda. Releva notar que ambas as figuras 
14 e 15 desta estampa sao combinagoes de cortes seriados, devido a obli- 
quidade havida com os mesmos, de modo a nao ficarem no mesmo piano os 
elementos correspondentes. A mucosa do u r o d e u m, ao nivel da desembo- 
bocadura, forma dois labios, os quais prolongam para dentro do lumen 
cloacal os respetivos dutos. E' bem evidente ainda a coalescencia da bai- 
nha (B) com a face dorsal da cloaca em ambos os cortes e, devido ainda a 
obliquidade dos mesmos, notam-se secgoes do duto miilleriano direito, na re- 
giao da alga. 
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A Fig. n.0 16, Est. IV, Indica a insergao do m. retractor (R) em to- 
das as faces do urodeum (U). Sobre esse musculo, ve-se tambem, em toda 
sua circunferencia, a bainha (B) peritoneal a ele contfgua. Esta secgao fica entre 
o anel constritor de passagem do copro para o urodeum e as papilas. 
O u rode u m nesta parte e livre de musculos longitudinals. Ja o mesmo 
nao acontece num corte mais caudal, i. e, ao nivel do imcio da papila (p1) 
mediana ventral. Assim, conforme a Fig. 17 da estampa, sao bem distintos os 
seguintes elementos: primeiramente a bainha (B), ja muitas vezes referida: 
a seguir a parede muscular anelar (A) da cloaca no trecho que recebe 
o nome de phallodeum. Notavel e a presenga, ja neste ponto, de feixes 
musculares, lisos, longitudinals (L), os quais se encontram difusos em toda a 
parede interna falodeal. 

Mais caudalmente ainda, da-se a condensagao desses feixes longitudinals, 
na regiao correspondente a papila mediana ventral, como se ve na figure 
n.0 18. E' bem distinta essa condensagao, que e maxima ao nivel da base 
da mesma papila (p1). DIstende-se, embora menos pronunciadamente, para os 
lados, atingindo quasi as faces laterals. O preparado mostra ainda o imcio 
da formagao das papilas laterals (p2 e p3). E' importante verificar como, nes- 
tas papilas, ainda os feixes musculares longitudinals (L) se mostram difusos, 
o mesmo acontecendo na parede dorsal, onde nao se iniciou a formagao 
papilar. 

Em uma secgao feita mais caudalmente (Est. V, Fig. 19), verifica-se a dis- 
posigso do musculo longitudinal, que aqui se apresenta unico, resultante da 
condensagao dos feixes longitudinals, ja referidos. Esse musculo, que e liso e 
denominado m. propulsorius phallodei, salienta-se fortemente na 
luz do orgao, constituindo o substrato das papilas, a saber, a mediana ventral 
(p1) e as laterals (p2 e p3). VIsto em secgao transversal, apresenta-se como 
urn W no qual os dois bragos laterals formam as papilas laterals, e os medianos, 
a papila ventral, com a diferenga de que os bragos laterals convergem medial- 
mente, projetando-se fortemente na luz do p h a 1 1 o d e u m. Na face dorsal 
sao visiveis ainda os feixes musculares longitudinals esparsos, assim como 
numerosos vasos sangumeos (S). 

A secgao subsequente apresenta aspetos muito interessantes conforme a fi- 
gura 20. Ventralmente, sao bem visiveis os feixes terminals musculares 
que constituem a papila mediana ventral (p1), a qual, como se viu, se acha 
colocada mais rostralmente que as outras. Os feixes laterals que constituem 
os dois bragos do W aludido ainda aqui sao bastante robustos, salientando-se 
na luz do phallodeum. Estes feixes constituem as duas papilas laterals 
(p2 e p3). A parte mais notavel e o aparecimento nesta secgao da condensa- 
gao dos feixes dorsals que se apresentam bastante robustos. Esta conden- 
sagao constitue a quarta papila (p4), i. e, mediana dorsal, que se intercala, 
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como fol dito, entre os bordos mediais das papilas laterals. No percurso 
caudal dos felxes musculares que formam esta paplla, e bem patente a jun- 
gao dos mesmos com os felxes mais mediais das papilas laterals, de tal modo 
que, numa secgao mais caudal (figura 21), o aspeto dos felxes se mostra 
no sentido inverse do que ha pouco foi mencionado: o W resultante da 
conexao dos feixes musculares papilares dorso-laterais apresenta-se em senti- 
do inverso, quer dizer, a saliencia mediana do W e agora constituida pela pa- 
pila mediana dorsal. Esta conexao e cada vez mais mtlma, de modo que, mais 
caudalmente, as tres papilas formam um conjunto sem separagao dos feixes, 
como se nota na Fig. 22, Est. V. Nesse conjunto Intervem todos os feixes 
papilares (ventrais, dorsals e laterals), sendo, porem, os ventrais muito mais 
fracos. Resulta desta disposigao que o m. propulsorius phallodei, 
antes exuberante na face ventro-lateral, agora mais caudalmente passou 
a ser muito mais robusto na face dorso-lateral. Tratando apenas da disposigao 
da musculatura propulsora no phallodeum, deixei de lado nos ultimos 
desenhos a bainha que, como foi dito, envolve a cloaca em toda a extensao. 

Embora nao seja de meu proposito a pesquiza histologica da cloaca do 
Siphonops, desejaria apenas lembrar alguns pormenores que me parece- 
ram importantes. Assim, no ponto de desembocadura da bexiga no u r o- 
deum, e bem visivel (Est. Ill, Fig. 12) de cada lado do duto vesical uma 
serie de canaisinhos conglomerados cortados transversalmente. Estes con- 
glomerados formam dois tufos densos (Z) de cada lado da abertura do canal 
vesical no urodeum sendo tambem nitidos ao longo deste canal, porem, 
mais numerosos na face ventral que na dorsal. Ja no urodeum propria- 
mente dito (Est. Ill, Fig. 13) estes canaisinhos acham-se disperses (Z) inu- 
meros ao longo da camada germinativa do epitelio que reveste a luz do 
orgao. Nesta secgao transversal, estes canaisinhos juxta — epiteliais 
apresentam-se formando um rosario, que segue todo o contorno irregular 
do epitelio da mucosa urodeal. Mais caudalmente, estes canalfculos tor- 
nam-se mais raros, de modo a faltarem quasi completamente ja no infcio do 
phallodeum. Sao morfologicamente formagoes que existem principal- 
mente no colo vesical e no urodeum, em toda sua extensao. 

Dispondo de cortes seriados da cloaca, foi-me possivel verificar que estes 
canalfculos ocupam uma extensao de 3 mm. aproximadamente. O trecho cor- 
responde a passagem da urina que deve ser armazenada na propria bexiga. 
e, provavelmente, os canals servirao para a reabsorgao da agua, fenomeno ge- 
ralmente admitido no reto de muitos Vertebrados. O lumen destes canais 
mede 50 [i de diametro maximo. O contorno deles e irregular geralmente, epre- 
sentando-se ora circular, ora oblongo, ora estrelado . 
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Outro pon+o da estrufura da cloaca do macho digno de toda atengao 
e a excepcional abundancla de vasos sangumeos nas regioes em que os mus- 
culos sao escassos. Segundo as Figs. 18-22, a rlqueza dos vasos coincide 
com a menor densidade dos feixes musculares. Assim sendo, a Irrigagao, 
sangufnea e muito abundante na face dorso-lateral, em oposigao a papiia 
ventral, mais caudalmente a irrigagao e abundante na face ventro-lateral, 
opondo-se a papiia dorsal. Pelo exame das duas regioes fartamente irriga- 
das, ve-se logo a disposigao dos vasos sangumeos, lembrando o conjunto um 
corpo cavernoso eretil. 

Resulta finalmente das secgoes transversals da cloaca que o epitelio da 
mucosa e formado nocoprodeum de celulas cilmdricas relativamente 
altas, com os nucleos situados basalmente, de modo a apresentarem uma faixa 
clara para a luz do orgao. A altura dessas celulas vai dimlnulndo do uro- 
d e u m para o phallodeum, onde se tornam cubicas, sendo o epitelio 
aqui estratificado. No trecho correspondente ao uro-phallodeum, 
sao evidentes os cflios nas celulas epitellals. 

Pelas descrigdes que acabo de fazer, e patente um acentuado dimorfismo 
da cloaca em Siphonops. Basta a presenga na cloaca do macho do 
musculus propulsorius phallodei e as respetivas papilas 
para, a simples inspegao mecroscopica, verificar-se a justeza dessa as- 
sergao. E' verdade que a cloaca feminina e provida de pregas salientes na- 
luz do orgao, mas, estas pregas estao muito longe de apresentar uma con- 
textura que lembre as complexas formagoes papiliformes tao caracteristicas do 
macho. Em smtese, a cloaca masculina de S. annulatus e longa, fu- 
siforme e jaz na goteira dos musculos vertebrais ventrais. Ao nivel da transigao 
do coprodeum para ourodeum vem desembocar os dutos urogenitais, 
de Wolff e de Miiller, aqueles mais caudalmente a estes. E' digna de nota 
a existencia de uma alga formada por tais dutos e constituida por dois 
ramos. O ramo descendente atinge a metade craneal do urodeum, depois 
se encurva e, iornando-se ascendente, vai desembocar no urodeum. Esta 
alga poude ser observada muitas vezes no animal vivo apenas anestesiado e 
naqueles com a cloaca evaginada. 

A presenga do m. retractor extendendo-se desde a extremidade 
cranial da cloaca ate a altura da 15-20- prega anular, a partir da ultima 
caudal, na face profunda abdominal, e caractenstica importante para dife- 
renciar as cloacas das femeas das dos machos. Nas femeas tal musculo 
6 ausente. 
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Dm outro pormenor que tambem podera ser levado a conta de caracter 
diferencial sexual e a forma da bexiga uri-naria, que se mostra claviforme 
em ambos os sexos, mas, nos machos a base da clava, caudal, e acentuada- 
mente mais larga e alem disso ha neles maior tendencia a bidivlsao do 
orgao. As diferengas quanto as dimensoes sao muito menos importantes em 
virtude de sua variagao individual tfpica. Todavia, nos machos, em media, 
o comprimento da bexiga e mais elevado. 

Quanfo as glandulas sexuais, apresentam-se os festiculos como uma se- 
rie de segmentos cilindroides, de cada lado dos rins. A serie Inicia-se logo 
abaixo do figado, a alfura da 44-52. prega anular, ocupando mais cons- 
fantemenfe a posigao que corresponde a 48. prega. O numero de seg- 
mentos e variavel, tendo encontrado o testfculo direito constituido desde 2 
ate 8 segmentos. Cousa semelhante da-se com o testiculo esquerdo, tendo 
apresentado o material 3-7 segmentos. For via de regra, alguns segmentos 
sao maiores, cilindroides, enquanto outros, pequenos, passam a ser elipsotdicos 
ou quasi esfericos. Os maiores segmentos encontrados medem 20 mm. e os 
minimos, mm. 1,5-2. Quanto a espessura, sao mais uniformes, medindo em 
geral mm 2-2,5. Fazendo-se a medida do total de segmentos, chega-se a 
media de 40 mm de extensao dos testfculos, sendo ore mais longo o testi- 
culo direito, ora o esquerdo. O comprimento total (com abstragao dos in- 
tervales entre cada segmento )mmImo encontrado e de 27 mm e o maximo 
atinge 54 mm. Com os Intervalos existentes entre um segmento e outro, a 
extensao total minima e de 33 mm e a maxima, 62 mm. Em media, a ex- 
tensao e de 45 mm. Com essas medidas, o segmento mais caudalmente 
situado ocupa a posigao variavel entre a prega 54. e 78., sendo, porem, mais 
constante a posigao correspondente a 62. prega anular. 

Os ovarios sao filiformes, de extremidade caudal afilada. Sao mais ou 
menos simetricos e Inlciam-se tambem pouco abaixo do figado, no ponto 
correspondente a 46.-52. pregas anulares, mais constantemente a altura da 
49. prega. A extensao minima encontrada e de 30 mm e a maxima 70 mm, 
sendo mais frequente, todavia, o comprimento de 45 mm. Com isso, a 
ponta caudal dos ovarios, abstraindo-se pequenas diferengas entre a ter- 
minagao do ovario direito e do esquerdo, atinge a 56.-67. prega anular, em 
media a altura da 64. prega. 

Ambas as gonadas se acham fixas ao peritoneo, ladeando os mesone- 
fros. 

Resumindo, a cloaca masculine e longa, fusiforme, consistente. Das 
tres cameras de que e provida, o coprodeum caracteriza-se por um en- 
curvamento, formando pequena alga eo urodeum se distingue pela de- 
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sembocadura da bexlga urinaria, e dos dutos wolffianos e mullerlanos. Na face 
ventral do u r o d e u m insere-se um forte musculo, bi-partido, fuslforme, o 
m. retractor. No interstfcio entre este musculo e o intestine, acha-se sl- 
tuada a bexiga urinaria. Esta e claviforme, de extremidade basal larga, apre- 
sentando as vezes uma constrigao que parece esbogar a bi-dlvisao do orgao. 
E bastante significativa a existencia de uma alga formada pelos dutos de Wolff 
e de Miiller antes de desembocarem na cloaca. A terceira camara, a mais 
caudal, constitue o phallodeum, provido de muitas dobras longitudinals 
na mucosa. Algumas dessas dobras apresentam espessamentos muito pronun- 
ciados, constituindo as papilas, bem salientes na luz do orgao. Tais salien- 
cias coincidem com a presenga nas papilas de forte musculature da parede 
interna, musculatura que se destina a evaginagao da cloaca, formando-se as- 
sim o orgao copulador. Distinguem-se quatro papilas, sendo uma ventral e 
mais cranealmente situada; duas laterais, as maiores, ocupando por via de 
regra a porgao media do phallodeum e, finalmente, uma dorsal, bem 
menor que as outras e caudalmente situada. 

A cloaca e envolvida por uma bainha peritoneal, que concresce dor- 
salmente com o orgao na regiao dourodeumena ultima porgao do p h a I- 
I o d e u m. Nos trechos restantes e apenas contigua a cloaca. A mucosa do 
phallodeum e revestida de um epitelio estratificado, cubico e ciliado. A 
musculatura de protragao e retragao da cloaca, a alga dos dutos wolffianos 
e mullerlanos, a forma da bexlga urinaria, a presenga da bainha peritoneal 
e o tamanho da propria cloaca diferenciam logo o aparelho cloacal do ma- 
cho do da femea. 

c. Cloacas de outras especies de SIphonops 

A morfologia da cloaca nas demais especies do genero, nas linhas prin- 
cipals, correspondem, tanto para o macho como para femea, ao que foi 
mencionado para o orgao em ambos os sexos de S. annulatus. Darei 
apenas aqui os caracteres diferenciais que me pareceram de maior impor- 
tancia. Neste particular desejo acentuar que me e possivel fazer referen- 
da apenas as disposigoes evidenciadas macroscopicamente, visto como, nao 
pertencendo ao nosso Departamento o material disponivel, nao pude efetuar 
as indispensaveis preparagoes microscopicas para o respective confronto. 

S. paulensis Boett. — A cloaca deste animal, como se ve na 
Fig. 23, apresenta uma bexlga urinaria bastante reduzida comparada com a 
de annulatus, medindo apenas I I mm de comprimento e 2 mm de 
diametro maximos. Esta bexiga e tubiforme com ligeira constricgao basal, no 
ponto de desembocadura. O m. retractor 6 relativamente de pe- 
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queno porte. O conjunto urodeum-phallodeum e pouco mais 
longo que ode annula + us, embora mantenha a mesma forma. O 
exemplar objeto desfa descrigao apresenta o orificio cloacal provide de um 
orgao tubiforme de mm 3,1 de comprimento e 2,5 de diamefro. A extre- 
midade aderente ao fubo acha-se colada a borda do orificio cloacal. A 
extremidade oposta, livre, e obtusa, roli^a e na ponjao media mostra uma 
fenda longa no sentido dorso-ventral. Os labios desfa fenda (Fig. 23-26) 
acham-se entreabertos e deixam ver de cada lado as saliencias de duas 
pregas alongadas tambem no mesmo sentido, i. e, dorso-ventral. VIsto de 
frente, o pertuito delimitado pelos labios da fenda apresenta-se com a forma 
de um omega, de abertura dirigida ventralmente. For meio de um estilete, 
verifiquei que o pertuito continua com um canal, sendo este a luz da 
propria cloaca. Tal orgao e designado por prophallus e constitue o 
orgao copulador (Veja p. 35). 

A pega ja se achava fixada desde muitos anos em formol, portanto ri- 
gida, e por isso nao foi possivel realizar a invaginagao do orgao. A dis- 
posigao das pregas e das papilas intra-cloacais segue o esquema apresen- 
tado para annulatus. 

Alem do exemplar descrito, foram examinados mais tres S . p a u I e n - 
sis machos, um S. paulensis var. macula ta tambem macho e 
seis femeas, sendo tres da variedade maculata,. O comprimento dos 
machos variou entre 280-380 mm, sendo o numero de pregas de 112 a 118. 
As cloacas mediram no mmlmo 28 mm e no maximo 34, media mais ele- 
vada do que em numero correspondente de individuos de annulatus. 
Quanto a largura maxima do phallodeum, variou entre mm 1,5 e 4. 

A bexiga nos outros machos atingiu tamanho maior do que no exemplar 
ja descrito, tendo oscilado entre 14 e 24 mm. Em um dos machos a forma 
da bexiga apresenta-se tal qual a descrita em annulatus,!. e, ha uma 
constricgao da parede, ao meio do orgao, esbogando uma subdivisao do 
mesmo. Apenas o tamanho e bem menor, sendo a metade do de annu- 
latus, a saber, 14 mm. 

Em outro exemplar macho ainda, encontrei a bexiga com uma forma 
bastante singular. A parte basal e dilatada como as demais, medindo ness© 
ponto 4 mm de diametro por 13 de comprimento, porem, depois o orgao 
se estreita para 2 mm, em uma extensao de 8 mm e finalmente se alarga 
de novo, agora menos pronunciadamente, chegaado o diametro a 3 mm. 
Com essa disposigao, a bexiga afigura-se como um haltere, tendo .entretanto, 
uma extremidade bem mais dilatada que a outra. 

Quanto ao tamanho das cloacas nas femeas, esteve entre 8 e 12 mm, 
variando a largura entre mm 1,5 e 4,5. Embora seja maior o numero 
das pregas anulares em S. paulensis, a porijao cranial das cloacas 
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ocupou, como em annuiatus, geralmente a posigao correspondenfe a 
3. prega, nunca ultrapassando a 4., contando-se a partir da ultima caudal. 

No que se refere a bexiga urinaria, quatro exemplares (femeas) apre- 
sentam-na com a forma aproximada da de S. annuiatus, i. e, cla- 
viforme. Contudo, a bossa descrita na bexiga urinaria daquela especie e, 
por via de regra, menos pronunciada em paulensis. Os outros dois 
exemplares possuem, porem, a bexiga com aspeto diferente. Uma delas 
apresenta uma mtida constricgao no tergo superior, livre, medindo no total o 
orgao 31 mm, com o diametro maximo de 7 mm. Outra (Fig. 3), apresenta 
logo depois da giba urn pescogo de 2 mm de largura e de 6 mm de exten- 
sao, passando a ser dilatada no trecho restante, que mede 18 mm de ex- 
tensao, tendo o diametro maximo 5 mm. No total essa bexiga mede 26 mm 
aproximadamente. 

Resulta do exposto que, em seis exemplares femeas, dois apresentam ten- 
dencia a uma bidivisao da bexiga, cousa nao encontrada sinao em um exem- 
plar femea de S. annuiatus, assim mesmo de tragos menos mtidos. 
O comprimento das bexigas todas variou entre 18 e 31 mm, oscilando o 
diametro maximo entre I e 7 mm. 

S. h a r d y i Boul. — Desta especie dispuz apenas de tres exemplares, 
todos femeas, medindo 160 mm, 165 e 170 mm, respetivamente, tendo um 
exemplar 99 pregas e os dois outros, 97 pregas anulares totals. Duas das 
cloacas mediram 6 mm de comprimento, tendo a terceira 7 mm. A lar- 
gura maxima das mesmas foi mm I, 1,2 e 1,5, respetivamente. 

A disposigao dos orgaos respetivos corresponde a de S. annuia- 
tus, notando-se que a giba da bexiga urinaria, um pouco antes da desem- 
bocadura no urodeum, e aqui mais exuberante- Esta giba projeta-so 
lateralmente e salienta-se de tal modo que chega a formar pequeno apendice 
de cerca de I mm de comprimento. Internamente, a disposigao das pregas 
e a mesma que a de annuiatus, sendo bem evidentes 6 pregas longitu- 
dinals, que se projetam na luz cloacal. 

S. i n s u I a n u s v. Ih. — O material consta de quatro femeas, tendo tres 
exemplares 150 mm de comprimento e um, 190 mm. As cloacas foram as me- 
nores encontradas em Siphonops, porquanto uma mediu mm 3.5 e as 
outras tres, apenas 4 mm de comprimento. A largura das mesmas foi de 
650 n, 950 p, 1,2 mm e, no maximo, 1,5 mm. Alias, quanto a largura, apro- 
ximaram-se a das de hardyi. 

Nos seus caracteres gerais, o aparelho cloacal lembra o de S. an- 
nuiatus ja descrito. Dm pormenor digno de nota e, por6m, a forma 
da bexiga urinaria. Enquanto em dois cemplares ela e claviforme, en- 
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quadrando-se na descriijao ja felta de annulatus, nos res+antes o 
aspeto e diverso. Uma delas apresenta a giba com o diametro de mm 
1,5, ferminando dls+almente com uma ponta de apenas mm 0,5. A outra be- 
xiga apresenta a giba um pouco menor e logo depois se alarga para 2 mm; a 
segulr ha uma constricgao, como um pescogo, de mm 0,5 e finalmente 
se dilata para I mm. A exfensao desta bexiga e de 10 mm e a da pri- 
meira e de 7 mm. Pelo exposto, ve-se que podemos distinguir em ambas 
dois lobos, sendo um apical e o outro basal. A parede do orgao nesses 
pontos e bastante transparente, deixando ver um fino rendllhado, produto 
do entrecruzamento das flbras musculares. O comprlmento das bexigas de 
aspeto mais uniforme foi de 6 e 8 mm, sendo, como se ve, em todos os 
quatro exemplares a extensao da vesfcula urlnaria maior do que a propria 
cloaca, resultando disso que a giba da bexiga se mostra proporclonalmente 
muito desenvolvida. 

Quanto ao aspeto Interno da cloaca, nada ha a referlr alem do que 
fol dito para as outras especies. 

S. braslliensis Lutk. — DIspuz de dois exemplares, que medlam 2 18 
e 205 mm de comprlmento, tendo mm 2,6 e 5 de diametro, respetlvamente. 
Em um deles pude dlssecar a cloaca, a qual se acha representada nas Figs. 
27-29. E' caractenstico neste animal um afilamento rapido do c o p r o- 
d e u m bem antes de sua jungao com o urodeum. A bexiga urlnaria e o 
m. retractor (R) sao de diametro muito reduzido. O exemplar apresen- 
tava o profalo (cloaca evaginada P). A alga formada pelos dutos de Wolff 
e Muller mostra-se completamente desfeita, passando a ser objeto de discus- 
sao ainda no final deste trabalho. O profalo (P) nao se acha completamente 
evaginado. A parte que se encontra fora da cloaca e tubiforme e mede 
mm 1,8 de comprlmento por mm 2,1 de diametro. As disposigoes restantes 
nao d'ferem das mencionadas para S. paulensis. Aqui tambem o con- 
junto uro-phallodeum e relativamente bastante longo, sendo de notar 
que o imcio da cloaca ocupava uma posigao correspondente a 10. prega 
anular, a partir da ultima caudal, possuindo o exemplar 130 pregas no total. 

Quanto as gonadas, em S. paulensis e sua variedade, os testi- 
culos tern por imcio o ponto correspondente a 58.-62. pregas anulares, 
ocupando o ultimo segmento a altura da 72.-78. pregas- A extremidade 
craneal dos ovarios coincide com a 55.-62. pregas, encontrando-se a extre- 
midade caudal na posigao correspondente a 67.-76. pregas anulares. 

Em S. hardyi, o imcio dos ovarios coincide com a 53.-54. pre- 
gas e o fim, com a 54.-67. Em insulanus, a extremidade era- 
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neal dos ovarios ocupa a posi^ao relativa a 65.-70. pregas, enquan+o a ex- 
tremldade caudal fica entre 78.-80. pregas anulares. Em S. brasl- 
I i e n s i s nao foi possivel verificar a poslgao das gonadas, devido ao mau 
estado de conservagao das mesmas. 

Em smtese, o aparelho cloacal de S. paulensis e sua variedade, o de 
S. hardy I, o de S. insulanus e o de S. brasiliensis apresentam 
geralmente os mesmos aspefos morfologlcos que o de S. a n n u I a t u s. As 
pequenas dlferengas encontradas, pode-se dizer, nao constituem urn indice de 
diferenciagao das especies, podendo somente serem levadas a con+a de va- 
riagoes individuals. O tamanho das cloacas de S. h a r d y I e de S. I n s u I a- 
n u s e de regra pequeno, pelo menos nos poucos exemplares estudados. Nao 
e possivel dizer, a vista do escasso material, se tal redugao do orgao cons- 
tltue urn carater proprlo destas especies, de modo a dlstingm-las das demals. 
Entre S- paulensis e S. brasiliensis machos foi encontrada a cloaca 
evaglnada, constitulndo o orgao copulador, tambem chamado de pro- 
p ha I I u s. 

D. 

Discussao 

Embora nao sejam multo extensas as Informagoes sobre a estrutura da 
cloaca dos Gymnophlona, o orgao foi objeto de pesqulza por parte 
de varies autores. Os resultados de mlnhas observagoes parclalmente conflr- 
mam os de varies Investlgadores e, como adeante se vera, de certo modo nao 
se coadunam a oplnlao de outros, partlcularmente no que se refere a eva- 
glnagao do phallodeum. 

Atengao especial mereceu a balnha envoltorla da cloaca, a qual, na 
opiniao de Wiedershelm (I. c. p. 90), terla por fungao evaglnar esse or- 
gao quando funclonasse como orgao copulador. 

TonuttI (1932, p. 104-105), por sua vez, em suas pesqulzas referentes 
ao musculo propulsor, atrlbue a este a^ fungao que por Wiedershelm e dada 
a balnha. Sobre esta TonuttI, pelo menos no trabalho cltado, sllencla. 

Embora nao tenha reallzado experienclas flslologlcas slstematlcas para 
o entendimento do problema da evaglnagao cloacal e nem mesmo tenha 
obtldo o trabalho de 1931 de TonuttI, em que o autor d!z referlr-se ao 
assunto (TonuttI 1933, p. 158), quero crer que tanto o musculo propulsor como 
a balnha, atuando conjuntamente, posslbllltem tal evaglnagao. Nao quer 
isso dizer que sejam os unlcos fatores em jogo; penso ate que, al6m deles, 
se acrescentem outros, como; afluxo sanguineo, contragao da musculature 
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anelar falodeal e ainda pressao do abdomen caudal, segundo depreendl de 
ligeiro exame em material vivo. 

Consoante foi exposto, a cloaca masculina e dividida em tres camaras, 
assim designadas: coprodeum, urodeum e phallodeum. O 
coprodeum ea camara mais cranial, caracterizada por uma cons- 
tricgao do rectum e serve de deposito das fezes. O urodeum possue, 
dorsalmente, os oriffcios de desembocadura dos dutos urogenitais e, do lado 
ventral, concresce com o musculo retractor, caudalmente ao ponto de 
jungao da bexiga urinaria. Na vista lateral, apresenta a forma de urn Y, 
do qual um os ramos se liga ao coprodeum, e o outro a bexiga uri- 
naria, continuando a haste maior com o phallodeum, trecho ultimo 
(mais caudal), provide de musculatura propulsora. Tal disposigao Indicada por 
Tonutti (I. c.) ajusta-se as minhas observagoes em S. annulatus. Cum- 
pre notar, porem, que no meu material nao verifiquei uma subdivisao do 
urodeum em dois andares, conforme e mencionado por este autor para 
os Gymnophiona restantes. De acordo com a minha descrigao da 
morfologia interna da cloaca, cito as dobras longitudinals da mucosa do es- 
pago urodeal, porem, verifico serem pouco salientes aqui (Figs. 9 e 10), 
nao sendo suficientes para determinarem uma subdivisao, a menos que se 
queira levar em conta as papilas da regiao propriamente falodeal. Pols, 
tais dobras, na regiao do phallodeum, se apresentam com o maximo 
de espessamento, o qual e conhecido na literatura, desde Rath'xe (1852, ap. 
Spengel I. c., p. 35), pela denomina^ao de papilas. terminologia que adoto 
no presente trabalho. 

Segundo Wiedersheim (1879, p. 89), as papilas serviriam para refer o 
conteudo cloacal. Os trabalhos de Tonutti (1932, 1933), sao conciu- 
dentes a respeito, nao podendo mais sen mantida a hipotese de Wieders- 
heim. A coincidencia dos espessamentos maximos da musculatura propul- 
sora com as regioes papilares Indica, a meu ver, mais o papel na evaginagao 
do orgao copulador do que o de retensor dum suposto conteudo cloacal. 

Como demonstrei, toda a cloaca possue musculos com as fibras em 
duas diregoes, a saber, anelar e longitudinal. A musculatura anelar, lisa, e 
continuagao da do intestino. Ora se apresenta mais espessa, ora mais del- 
gada em toda a extensao do tubo cloacal. 

Externamente a anelar, escassa e a musculatura longitudinal, tambem lisa, 
da propria parede cloacal. Em compensagao, o musculo retractor, con- 
crescendo com a cloaca, torna espessa a parede externa ventral desde o u r o- 
deum ate o tergo superior do phallodeum (Figs. 12-16) enquanto a 
bainha, por se achar conexa tambem com a cloaca, como ja foi mencionado, 
torna espessa a parede externa dorsal no mesmo trecho. 
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Nos outros dois fenjos do phallodeum, o envoltorio e pouco es- 
pesso, constifuido quasi exclusivamente de tecido conjuntivo fibroso. Como 
foi dito, nesse trecho a bainha e separada da parede cloacal, com exce§ao 
de pequeno tracto caudalmente situado, em que novamente concresce com 
a cloaca. 

Internamente a musculatura anelar, i. e, mais para a luz do orgao, o 
phallodeum apresenta outra musculatura longitudinal, que recebeu de To- 
nutti (1932) a denomina^ao de musculos propulsores, os quais Inciaimente 
sao constituidos por numerosos feixes, pouco espessos, difusos e situados 
mais proximos da musculatura circular. Caudalmente, alguns destes feixes 
se reunem e se apresentam mais densos, distinguindo-se entao tres a quatro 
feixes condensados no lado ventral, enquanto do lado oposto continue a mus- 
culatura difusa e mais delicada. Posteriormente, fundem-se os feixes do lado 
ventral, de modo que se evidencia um unico musculo desse lado. No ponto 
correspondente a I .a papila (veja Fig. 17, Est. IV) ha um espessamento do 
m., fazendo saliencia na luz do orgao. Lateralmente, o m. vai-se expandin- 
do, de modo a ficarem as porgoes mais intumescidas do lado dorsal do 
phallodeum. Essas Intumescencias diminuem muito a luz da cloaca, 
constituindo as duas outras papilas (p2 e p3, Fig. 19) situadas num mes- 
mo piano, porem, inferior ao da papila p1. Mais caudalmente, nota-se 
a condensagao de feixes musculares do lado dorsal, de modo a formarem 
um outro musculo (Fig. 20, Est. V) nessa regiao, o qual se funde ao pri- 
meiro, de modo a ocupar a musculatura propuisora todo esse lado do phal- 
lodeum (Figs. 21-22, mesma Est.). O espessamento maximo desse segundo 
musculo corresponde a uma quarta papila, porem, muito menos evldente que 
as tres ja descritas. 

A topografia da musculatura propuisora aqui mencionada difere um 
tanto da referida por Tonutti (I. c., p. 105). Indica esse autor dois mms. 
propulsores, simetricos, que comegam cranialmente na parede ventral do 
phallodeum, depois se dispoem lateralmente, e por fim passam para o 
lado dorsal do orgao. Sao unidos ambos cranial e caudalmente, passando 
a separar-se no percurso restante. 

Embora o aspeto superficial da mucosa cloacal (Figs. 9 e 10) parega 
indicar a posigao das dobras longitudinals concordante com a descrigao de 
Tonutti, os cortes histologicos possibilitaram-me uma interpretagao um tanto 
diferente, conforme se depreende da exposiigao ja feita. Num ponto, po- 
rem, divirjo do citado autor, quando diz (p. 105): "Com excegao dessa for- 
ma^ao muscular poderosa, bipartida somente ainda na parede lateral, a pa- 
rede do phallodeum carece completamente de musculatura". Al6m de 
nao considerar a musculatura circular, situada externamente por todo o 6rgao, 
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0 A., no trabalho citado, negligencia os feixes musculares que ficam difundidos 
pelos lados opos+os as regioes dos mm. propulsores. A parede do p h a I- 

1 o d e u m apresenta ate outras pregas longitudinals, por via de regra de pro- 
porgoes menores as ja descritas, ocupadas pelos feixes musculares, por tecido 
conjuntivo e por abundantes vasos sangufneos. Alias, como ja acentuei, nos 
pontos nao ocupados pela musculature propulsora, e de regra encontrar-se 
numero consideravel de vasos sangufneos, por todo o phallodeum (Figs. 
16-22, Est. IV e V). 

Alem da musculatura, as dimensoes da cloaca sao dignas de referencias. 
Como foi dito, o orgao cloacal atinge comprimento maior nos machos que 
nas femeas. Nos 20 exemplares machos dissecados, varia o compri- 
mento entre I I e 40 mm, porem, o comprimento mais frequentemente en- 
contrado e de 28 mm, ao passo que nas femeas e de 10 mm. 

Tambem nos machos nao existe correla^ao entre o comprimento do an.- 
mal e o da cloaca. No meu material encontra-se urn exemplar de S . a n - 
nuiatus var. marmorata de 290 mm de longura, com 27 mm de 
cloaca, enquanto outro, de 310 mm, com 22 mm apenas. Outro exemplo: 
um S . a n ti u I a t u s , de 340 mm de comprimento, tern a cloaca com 
40 mm, ao passo que um S. paulensis var. maculata, de 370 mm, 
tern a cloaca com 28 mm. 

Marcando ainda o dimorfismo no aparelho cloacal dos dois sexos, existe 
no i macho o m. retractor, ja referido. O nome dado pela literature 
diz respeito a fungao, que e a de retrair a cloaca, antagonista, portanto, dos 
propulsores. O m. origina-se da parede ventral abdominal; e bipartido e 
um tanto jntumescido, as vezes, na regiao media, apresentando-se entao 
com o aspeto fusiforme. Insere-se no urodeum, concrescendo com a 
parede ventral deste e envolvendo tanto esse trecho como o infcio do 
phallodeum. O comprimento do m. retractor varia, no material 
em maos, entre 7e 30 mm, dando em media 15 mm. Na sua por^ao pro- 
ximal, concrescida com o urodeum, nota-se a desembocadura da be- 
xiga urinaria, nos Amphibia um divertfculo da parede ventral da 
cloaca. 

O comprimento da bexiga nos machos varia entre 7 e 42 mm e nas 
femeas, entre 7 e 31 mm. Em media, o comprimento e no meu material de 
18 mm nos machos e de 10 nas femeas. 

Tanto o duto uro-genital como o de Muller teem nos machos uma con- 
figuragao diferente no trecho proximal, conflrmando-se a descrigao de Spen- 
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gel (1876, p. 15) e Wledersheim (1879, p. 87). Enquanto nas femeas ambos 
os dutos, depois de terem ultrapassado os rins, desembocam re+amente na 
parede dorsal da cloaca, nos machos formam uma al^a, para depois desem- 
bocarem, conforme a descriijao ja feita. 

Os du+os de Miiller apresentam nos machos geralmente diamefro me- 
nor no ponto da desembocadura na cloaca, sendo a comunica^ao com esta 
insignificante e possivelmen+e ate obturada, como se verifica pela Fig. 14. 

Dada a inclina^ao dos cortes histologicos, os pontos de desembocadura 
dos dutos esquerdo e direito nao se encontravam no mesmo corte, tendo 
sido preciso executar urn desenho comblnado. A mesma cousa foi feita com 
relagao aos dutos de Wolff (uro-genitais) que desembocam separadamente 
tambem urn do outro, abaixo dos de Miiller, porem, muito proximos a estes. 
As desembocaduras fazem-se em saliencias da mucosa, entre as quais se 
encontram tambem pregas longitudinals (Figs. 14-15, Est. III). 

Falando da flexao dos dutos dos machos, dlz Spengel (I. c. p. 36 e 
37): "A correlagao dessa configuraqao com a capacidade propulsora da 
cloaca e de tal modo clara que nao preciso perder palavras sobre isso". 

Pela Inspec^ao dos animals em meu poder, havia chegado tambem a 
conclusao de que a ali;a dos dutos dos machos, ausente nas femeas, teria 
urn papel ligado a evaginagao da cloaca. Ao evaginar-se esta para servir 
de orgao copulador, ha de realizar-se urn deslocamento de todos os dutos. 
Ora, se estes se Inserissem do mesmo modo que nas femeas, suas paredes 
teriam que sen bastante elasticas para cederem a solicitagao da cloaca, sem 
se romperem. Penso que a alga possibilita aos dutos acompanharem o movi- 
mento cloacal, sem se deslocarem muito de sua posigao normal as porgoes 
distais, visto que tudo se deve passar com a dobra excedente. 

Havendo no meu material 2 machos com a cloaca evaginada, i. e, com 
o orgao de copulagao, tambem chamado de p r o f a I o (*) por Tonutti (1932, 
p. 103: 1933, p. 156), procurel uma confirmagao do fato. Deveria encon- 
trar nesses exemplares (Figs- 23 e 27) a alga modificada, uma vez que um dos 
ramos se teria deslocado, acompanhando a evaginagao da cloaca. Em S. 
brasiliensis verifiquei, de fato, uma confirmagao a hipotese. Como 
mostra a Fig. 27, a alga aparece totalmente desfeita. 

( ) Nome proposto por Fleischmann e adotado por Tonutti, embora nuna acep^ao 
um pouco diversa da usada aqu!. Por profalo indico a cloaca evaginada. I.e. 
o orgao copulador uma vez apto para a cdpula. 
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Todavia, no outro exemplar, S. paulensis (Fig. 23), o aspeto nao 
foi o mesmo. Ao dissecar, veriflquei que a al^a perslsfia, formando um 
angulo mais ou menos agudo. Um calculo da por^ao evaginada da cloaca 
deu o resulfado de que, no primeiro caso, correspondia a I/3 e, no segundo, 
a 1/4 do comprimen+o total da cloaca. 

lOrrtm 

% 

Fig. 23 
Vista lateral do aparelho cloacal de 
S. paulensis S ; D, coprodeum: H, 
phallodeum: I, intestine: M, mesone- 
fros: O, dutos de Mullen P, pro- 
phallus: R, m. retrator: W, dutos de 

Wolff. 

Fig. 24 
S. paulensis S mostrando a cloaca evagi- 
nada (prophallus). (Ob. Zelss, macrofoto. 

L. Ebstein). Tamanho natural. 

Evidentemente foi em S . paulensis a evaginagao pequena de- 
mais para obrigar a alga a desfazer-se. Devera ter havido pequeno deslo- 
camento, sem possibilidade de ser controlado, uma vez que e Impossivel 
verificar-se o estado da alga antes da evaginagao. Apenas pude comparar 
o aspeto com o dos outros exemplares dissecados, necessitando, sem du- 
vida, de maior quantidade de machos com cloaca evaginada para chegar 
a uma conclusao definitiva. Encontra-se na figura 89, de Wiedersheim 
(1879, t. 9) da cloaca do macho de Caecilia lumbricoidaea uma 
confirmagao do suposto sobre a significagao da alga. A evaginagao foi 
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avantajada, conforme o texto (p. 90) e entao os ramos da alga nao formam 
entre si um angulo agudo, e sim reto, aproximadamente. A figure citada 
da o aspe+o topografico inalterado da regiao cloacal, como se apresenta na 
dissecgao. Por Isso pode servir corno prova de que tambem em C a e c i 1 I a 
o angulo da alga depende do estado evaginado ou retraido da cloaca. Em- 
bora reconhega que, para dirimir a questao, e necessario maior numero de 
observagoes, denomino fal dobra de "alga de copulagao". 

Uma objegao que se poderia fazer a interprefagao exposta seria a se- 
guinte: como pode o infestino acompanhar o movimento da cloaca na eva- 
ginagao, sem o perigo de rompimento, como foi suposto para os dutos? 
Respondendo, ainda ci+o mais um argumento a favor da hipotese, i. e, tam- 
bem o infestino forma um angulo com a cloaca, nao continuando reta- 

Fig. 25 
S. paulensis $ : 
prophallus, P; vis- 

ta ventral 

im 

S. paulensis 6 ; 
prophallus, P; vis- 

ta lateral 

-o 

5rn 

Fig. 27 
S. brasiliensis S — vista la- 
teral do aparelho cloacal: 
C, cloaca; V, bexiga urina- 
ria; outras indicagoes como 

na Fig. 23 

mente, fal qual na femea, como mostram os desenhos aqui publicados. Alem 
desse encurvamento, o Infestino flexiona-se muitas vezes sobre si mesmo, i. 
e, apresenta muitas dobras, nos machos, de modo que com tudo isso se 
afasfa a possibilidade de rutura pela evaginagao cloacal. Tais dobras tam- 
bem existem no Infestino dos exemplares femeas, porem, em menor numero, 
por via de regra. 

Como demonstram os dois exemplares machos em questao, posso con- 
firmar o fenomeno ja conhecido de que nos Gymnophiona a copu- 
lagao se realiza por um movimento evaginante das paredes cloacais. 
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O comprimento da cloaca evaginada do macho de S. paulensis 
(Fig. 23-26) e de mm 3,1, sendo o diametro de mm 2,5. A superficle ex- 
terna apresenta-se rugosa, enquanto a Interna mostra saliencias longi+udinais, 
constituidas pelas dobras da propria mucosa da cloaca. 

Em S. brasiliensis (Fig. 27-29) o orgao evaginado e menor: mm 
1,8 de comprimento e mm 2,1 de diametro. Porem, a cloaca do primeiro, 
exclusive o trecho evaginado, mede 22 mm, enquanto a do segundo, 7 mm. 
Com a evagina^ao de mm 6,2 (3,1 x 2) da cloaca em S. paulensis e 
mm 3,6 (1,8 x 2) em brasiliensis aproximam-se os comprimentos totals 
de mm 29,2 e 10,6 respetivamente. Com isso, verifica-se corresponder a 
evaginagao em paulensis a 21,23%, enquanto em brasiliensis 
foi de 33,96% ou, aproximadamente, 1/4 e 1/3 das respetivas cloacas. 

Essas evaginagoes verificadas em duas especies de Siphonops nao 
concordam quanto a longura com a encontrada por Wiedersheim em C a e - 
cilia I u m b r i c o i d a e a (I. c., p. 90). "A cloaca restante apresentava- 
se como um tubo delgado que se alargava gradativamente para cima. Este 
corresponde unicamente ao primeiro segment© da cloaca de Ichthyo- 
p h i s designado na fig. 88 por Cl. O trecho evaginado corresponde aos 
segmentos medio e terminal, sendo o ultimo em C. lumbricoidaea 
muito menor que em I . g I u t i n o s u s 

2 rnr 

Fig. 28 Fig. 29 
S. brasiliensis S. brasiliensis 6 — 
6 — vista vista lateral do pro- 
ve n t r a I do phallus, P. 
prophallus, P 

Nos casos por mim observados, o orgao corresponde ao ultimo trecho do 
phallodeum, porquanto, como se verifica pelas figuras, a regiao das pa- 
pilas ou dos espessamentos maximos do musculo propulsor, a qual se deter- 
mina mesmo pela vista exterior da cloaca, por coincidir com a dilatapao mais 
pronunciada desta, permanece ainda no interior do animal, acima da porpao 
evaginada. 

Embora nao me tenha sido possivel verificar ate agora a copulagao de 
Siphonops, posso confirmar ser interna a fecundagao nesses animals, 
nao so pela presenga do orgao copulador, como por ter encontrado femeas 
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com embrioes descendo pelo oviduto. Pela fig. 6 ve-se que ambos os ovi- 
dutos funcionam, porquanto tanto em urn como em outro foram encontrados 
embrides no frecho caudal. 

Ao grande dimorfismo sexual inferno nao corresponde um exferno, con- 
cordando neste ponto plenamente com as observances de P. Sawaya (1937, 
p. 252). Ate o presents nao me foi possivel observer qualquer trano morfolo- 
gico exferno que denunclasse o sexo, a nao ser quando se apresentou o 
orgao copulador evaginado. 

O numero das pregas anulares, por ex., nada indica sobre a sexuallda- 
de. pois, fanto machos como femeas podem apresentar a mesma quantidade 
delas. Nem se diga que o numero de pregas e menor em geral nas 
femeas. O grafico da Fig. 30, penso, e interessante a respeito. Se 
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84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
N8 de precas anulareacprimdrias + secundSrlas 

Fig. 30 
Grafico da variagao das pregas anulares em ambos os sexos. 

e verdade que uma femea apresenta o menor numero de pregas, a saber, 
84, por oufro lado, vemos que os machos apresentam com mais frequencia 
87 pregas, enquanto as femeas, 89 e 92 pregas totals. 

E. 

Resume 

A cloaca dos machos de Siphonops, em todas as especies por 
mim verificadas, e por via de regra maior que a das femeas, tendo eu en- 
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contrado o comprimento maximo de 40 mm para a cloaca mascullna e 17 
mm para a femlnina. Quanto ao comprimento minimo, foi de 10,5 mm 
para a cloaca do macho e 3,5 mm para a da femea. O aparelho cloacal 
masculino difere ainda em outros pontos do da femlnina. A propria cloaca 
pode ser dividida no macho em tres camaras: coprodeum, urodeum 
e phallodeum, sendo este bastante musculoso, dada a formagao do 6r- 
gao copulador. Como antagonista a musculatura propulsora da cloaca, 
existe nos machos o m. retrator, que se inicia na parede ventral do animal, 
e se Insere no urodeum. A bexiga urinaria e por via de regra maior nos 
machos que nas femeas, tendo encontrado por comprimento medio 18 mm 
para os 1 .os e 10 mm para as 2.as. Quanto a forma, ha uma diferenga in- 
dividual bem manifesta: ora a bexiga e claviforme tanto em urn como em ou- 
tro sexo, ora apresenta constricgoes acentuadas, como esbogo de subdivisao 
do orgao. Os dutos de Miiller tambem persistem nos machos, alcangando 
aqui diametro bem conspicuo em toda a extensao, sendo, porem, Insignifi- 
cante o orificio craneal em comunicagao com o coeloma e tambem o caudal, 
em comunicagao com o urodeum. Nos machos os dutos de Muller for- 
mam com os de Wolff (urogenitais) uma alQa (inexistente nas femeas), de 
possivel signlflcagao no ato copulador. De todas as especies examinadas, as 
menores cloacas pertencem a S. Insulanus, tendo sido dissecados 4 exempla- 
res todos femeas. Essas cloacas nao ultrapassam 4 mm. 

F. 

Conclusoes 

1.a Em Siphonops existe urn acentuado dimorfismo entre 
o aparelho cloacal do macho e da femea, caracterizado; 

a) pelo comprimento da cloaca (maior nos machos); 

b) peia forma da mesma (fusiforme nos machos e Infundibuliforme nas 
femeas); 

c) pela estrutura (presen^a de musculos propulsores e retractores na 
cloaca masculina); 

d) pela formagao de uma alga pelos dutos de Wolff e de Muller nos 
machos; 

e) pela pequena alga (encurvamento) do reto nos machos. 

2.a A musculatura propulsora e lisa e Inicia-se na parede ventral, no tergo 
superior do phallodeum, pela condensagao de feixes longitudinals, pas- 
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sando a ser um unico musculo no lado ventral ate o Imcio do teri;o caudal, 
onde se expande lateralmente. No terpo caudal, essa musculatura passa para 
o lado dorsal do phallodeum, unlndo-se a outro musculo formado pela 
condensapao de feixes musculares longitudinals. Resulta disso que, nos pon- 
tos opostos aos ocupados pelo musculo propulsor, existem feixes musculares 
difusos na parede do phallodeum. 

3.a Alem da musculatura longitudinal descrita, o phallodeum 
possue musculos anelares em toda sua extensao e, nos pontos nao ocupa- 
dos pelo m. propulsor, ha irrigagao sangufnea abundante, lembrando 
no conjunto um corpo cavernoso peniano. 

4.a No Interior do phallodeum (trecho mais caudal da cloaca 
masculina) existem quatro papilas, sendo 3 maiores. Uma papila e ventral e 
ocupa a posigao craneal; duas sao laterals, simetricas e a ultima, a menor, e 
dorsal e mais caudalmente situada. 

5.a Nao existe correlagao entre o comprimento dos animais adultos e 
0 das respetivas cloacas. 

6.a A alga formada pelos dutos de Wolff e de Miiiler no macho de- 
ve-se atribuir a fungao de possibilitar aos proprios dutos o deslocamento 
quando acompanham a evaginagao da cloaca, pelo que a chamo de "alga 
de copuiagao". 

7.a Os dutos de Miiiler na femea (ovidutos) sao mais dilatados na epoca 
da postura, funcionando ambos. Embrioes encontrados nos ovidutos esta- 
belecem definitivamente a realizagao da fecundagao interna nas especies 
do genero Siphonops. 

8.a A parte ligeiras diferengas principalmente quanto a bexiga urinarla, 
pode-se dizer que sao os mesmos os aspetos morfologicos do aparelho cloacal 
em S.annulatus, paulensis, hardyi, brasiliensis, insu- 
1 a n u s , e em S. annulatus var. marmorata e S. paulensis 
var. maculata. 

9.a Apesar do acentuado dimorfismo cloacal nos 2 sexos, nao foi en- 
contrada correspondencia no aspeto externo dos animais, excegao feita dos 
casos em que se apresenta o orgao copulador evaginado. 

G. 

Summary 

The cloaca was studied In the following species of the genus Siphonops: 
S. annulatus and its var. marmorata Sawaya (1937, p. 238), S. paulensis and 
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its var. maculata (I. c., p. 240), S. hardyi, S. insulanus and S. brasiliensis. Of 
S. annulatus and its above mentioned variety an abundant material of living 
specimens has been available for studies In narcotized animals or immediately 
after death. Of the other forms only preserved material could be obtained. 

The cloacal organs show a distinct dimorphism in male and female: the 
cloaca itself is longer in the male; tubular in the male and club-shaped in 
the female; provided with propulsory muscles in the male; the Wolffian and 
Mullerian ducts form a loop in the male, while they are straight in the fe- 
male. Also the masculine rectum is slightly bent in Its most caudal part, 
immediately before its opening into the cloaca, the female rectum is 
straight. 

The propulsory muscles begin on the ventral wall of the cloaca in the 
cranial third of the phallodaeum, that is the most caudal part of the male 
cloaca. As the various longitudinal bundles unite, they form one single muscle 
on the ventral side up to beginning of the caudal third. In the caudal third 
this muscle passes from the ventral side of the phallodaeum to the dorsal 
side, where it joins with another muscle also arisen from the union of longi- 
tudinal bundles. Thus in the wall of the phallodaeum in the regions opposite 
to those occupied by the propulsory muscle there are diffuse muscle fibres. 
Besides the described longitudinal muscles the whole phallodaeum possesses 
circular muscles. In the regions not occupied by the propulsory muscle the 
wall of the phallodaeum is amply supplied with blood-vessels and thus re- 
sembles a corpus cavernosum. On the inner wall of the phallodaeum tour 
clubshaped papillae are present, one lying ventrally and cranially, two la- 
terally and a dorsal one, most caudally. The last is very small, the three 
others are bigger. The lengths of the adult animals and their cloacae are 
not correlated. The loop formed by the Wolffian and Mullerian ducts in 
the male can be called "copulation loop" as it makes possible that during 
protraction of the cloaca and copulation these ducts can accompany this 
movement. The female Mullerian ducts (oviducts) are enlarged during 
the period of egg-laying. The right and the left oviduct are both 
functionally active. The presence of a phallic organ and embryos in deve- 
lopment found in the oviducts prove that fecundation is Internal in Siphonops. 
The cloacal organs in the above mentioned species and varieties of Siphonops 
agree very closely; only the urinary bladder shows slight differences. 

Neither the number of the annular folds nor any other external characters 
distinguish males and females, so that with exception of the phallic organ, 
that is sometimes partially evaginated in preserved specimens, no exterior 
dimorphism exists in the sexes of the species of Siphonops. 
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I. 

EST AM P AS 

ESTAMPA 1 

Fig. 6 — S. annulatus mostrando: 1, intestino; O, ovidu- 
tos provides de embrioes X; (Ob. Zeiss, macro- 
foto. L. Ebstein). Aumentado duas vezes. 

Fig- 9 —• S. annula+us & — vista do Interior da cloaca, 
aberta pela face dorsal; p1, papila mediana 
ventral; p2 e p3, papilas laterals. (Foto Contax, 
Sonnar 1:2, f. 5, Delta 2 x 42, P. Sawaya). 
Tamanho dobro do natural. 

Fig. 10 — S. annulatus 6 — vista do interior da cloaca, 
aberta pela face ventral. Indicagoes como na 
figura 9, mais: p4, papila mediana dorsal. Ta- 
manho dobro do natural (Foto Contax, Sonnar 
1:2, f. 5, Delta 2 x 42, P. Sawaya). 



P SAWAYA — Sobre a cloaca dos Siphonops. ESTAMPA 



ESTAMPA II 

Fig. 1 1 — Secgao transversal do aparelho cloacal, ao ni- 
vel do coprodeum de S. annuiatus & ; B, 
bainha; D, coprodeum; M, mesonefros^ N, meso 
ligando a bexlga ao m. retractor; O, duto de 
Miiller; R, m. retractor; V, bexiga urinaria; W, 
duto de Wolff. 



^ P. S A W A Y A — Sobr® a cloaca dos Siphonops. ESTAMPA II 

Fig. I I 
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ESTAMPA III 

Secgoes transversals da cloaca de S- annulatus i : 
Fig. 12 — ao nivel do urodeum. Fig. 13 — ao nivel do 
inicio da penetragao dos dutos uro-genitais. Fig. 14 — ao 
nivel da desembocadura dos d. de Miiller. Fig. 15 — ao 
nivel da desembocadura do duto de Wolff. A, mms. ane- 
lares; B, bainha; E, nervo; O, duto de Miiller; R, m. retractor; 
S, vasos sangufneos; U, urodeum; V, bexiga urinarla; W, 
duto de Wolff; Z, canals linfaticos. (Fig. 14 e 15 semi- 
esquematicas, combinadas de diversas secgoes). 
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Figs. 12-15 
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ESTAMPA IV 

Secgoes transversals da cloaca de S. annulatus S 
Fig. 16 — ao nivel da transigao entre o urodeum e o phal- 
lodeum. Fig. 17 e 18 — ao nivel do phallodeum. A, mms 
anelares; B, balnha; E, nervo; H, phallodeum; L, mms. longi- 
tudinals; p1, papila mediana ventral; p- e p:i, papilas la 
terais; R, m. retractor; S, vasos sangufneos; U, urodeum; Z 
canals linfaticos. 
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Figs. 16-18 
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ESTAMPA V 

Sec^oes transversals da cloaca de S. annulatus 6 . to- 
das ao nlvel do phallodeum. Indicaqoes como nas Flguras 
das estampas III e IV, mais p4, papila medlana dorsal; 
M. P., musculos propulsorius phallodei. 



M. P. SAWAYA — Sobre a cloaca dos Siphonops. estampa V 
Figs. 19-22 
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ESTAMPA VI 

Fig. 31 ■— Corte transv. S. annulatus 6: c, cloaca; coe., 
celoma; g, glandula; md, medula nervosa; ms, 
musculatura: pp. peritoneo parietal; pv, perito- 
neo visceral. 

Fig. 32 — Corte trarsv. S. annulatus 6 : c.a, corpo adipo- 
se; e, eplderma; g, glandula; I, Intestino; m, rr.e- 
sonetros; md, medula nervosa: ms, musculatura; 
o, duto de Miiller; pp, peritoneo parietal; pv, 
psrltoneo visceral; r, musculo retrator; v, bexlga 
urinaria; w, duto de Wolff. 



M. P. SAWAYA — Sobre a cloaca dos Siphonops. ESTAMPA V! 
Figs. 31-32 
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A. introdusao 

Minha esposa, Exma. Sra. D. EVELINE DU BOIS-REYMOND MARCUS e 
eu, contlnuando os nossos estudos sobre os Briozoos brasilelros, apresenlamos 
o relatorio do material vindo as nossas maos no ultimo ano. Gramas ao emi- 
nente Professor Dr. Candido de Mello-Leitao, catedratico de Zoologia da 
Universidade do Brasil, a quern agradego respeitosamente o Interesse gene- 
roso pelo nosso trabalho, podemos acrescentar a briozoofauna brasileira uma 
especie dos Gymnolaemata, desconhecida ate agora, nos mares central e 
sul-americanos. As outras especies relatadas sao Phylactolaemata, Briozoos 
dagua doce, dos quais duas foram colhidas pelo Sr. Joao de Paiva Carva- 
Iho, distinto colaborador do nosso Departamento, no rio Ribeira de Iguape 
(ca. de 140 km. ao Sul de Santos) e num aquario do Departamento da Pro- 
dugao Animal (cidade de Sao Paulo), e outra por n6s .no tanque cimentado, 
que existe no terreno da Secgao de Ciencias Naturals da Faculdade de Fi- 
losofia da Universidade (cidade de Sao Paulo). Finalmente, penhorou-me o 

57 
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Sr. Dr. Pedro de Azevedo com a fineza de entregar ao meu colega Prof. 
Dr. Paulo Sawaya material colhido no Ceara pela Comlssao tecnica de pis- 
clculrura (Inspetoria Federal de Obras contra as Secas) chefiada, naquele 
tempo, pela energia admiravel do inolvidavel Rodolpho von Ihering. 

Ao Sr. Dr. Michel Pedro Sawaya agradego a revlsao linguistlca do pre- 
sente trabalho e a cooperagao eficaz na leitura das proves. 

B. Gymnolaemata 

Cryptosula pallasvana (Moll) 

(Est. I — Fig. 1) 

Cellepora Pallasiana Lamouroux 1816, p. 94. 
Cellepora Pallasiana Lamouroux 1824, p. 24. 
Flustra hibernlca Hassall 1840, p. 172 t. 7 t. I. 
Lepralia pedilos+oma Hassall 1841, p. 368 t. 9 f. 4. 
Lepralia pediostoma Hassall 1842, p. 407 e seg. 

? Lepralia pedilos+oma Couch 1844, p. 113 +. 22 f. 14. 
Lepralia pediostoma Johnston 1847, p. 315 t. 55 f. 7. 
Lepralia pallasiana Busk 1854, p. 81 t. 83 f. 1-2. 
Lepralia Pallasiana Alder 1857, p. 52. 
Lepralia pallasiana Busk 1859, p. 54 t. 9 f. 7. 
Lepralia pallasiana Smitt 1863, p. 34. 
Lepralia Pallasiana Grube 1864, p. 67. 
Lepralia pallasiana Smitt 1865, p. 7, 18, 28, t. I t. 11-12, t. 2 f. I (erro na explicaijao, 

p. 43) t. 3 f. 12-17. 
Lepralia pallasiana Smitt 1867, p. 19, 123 t. 26 f. 93. 
Lepralia Pallasiana Heller 1867, p. III. 
Lepralia Pallasiana Fischer 1870, p. 351. 
Lepralia Pallasiana Barrois 1877, p. 136, 139-145 t. 7 f. 1-3, 5, 9, 13, 17, 20. 
Lepralia Pallasiana Joliet 1877, p. 291. 
Lepralia pertusa P. H. MacGillivray 1879, p. 26 t. 36 f. 5-6. 
Lepralia Pallasiana Waters 1879, p. 42. 
Lepralia Pallasiana Hincks 1880, p. 297 t. 24 t. 4, t. 33 f. 1-3. 

non Lepralia Pallasiana Hincks 1880a, p. 77 t. 10 f. 3. 
Lepralia pallasiana Lomas 1886, p. 177. 
Lepralia Pallasiana P. H. MacGillivray 1887, p. 212. 
Lepralia Pallasiana Kirkpatrick 1888, p. 13. 
'Lepralia pallasiana Jelly 1889 p. 130. 
Lepralia Pallasiana Levinsen 1894, p. 68 t. 5 t. 58-61. 
Lepralia pallasiana Nordgaard 1896, p. 24. 
Lepralia pallasiana Hamilton 1898, p. 195. 
Lepralia Pallasiana Waters 1899, p. 16. 

non Lepralia Pallasiana var. struma Waters 1899, p. 10 t. 3 f. 33-34. 
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Lepralia Pallasiana Calvet 1900, p. 150, 183. 265, 413, etc. t. 6 f. 1-6, 14: t. 7 f. 3; 
t. 9 f. 2, 3, 12, 14-31, etc. 

Lepralia Pallasiana Calvet 1902 p. 48; 1902a, p. 25. 
Lepralia pallasiana Harmer 1902, p. 297 t. 17 f. 41. 
Smittina Pallasiana Levinsen 1909, p. 340. 
Lepralia Pallasiana Norman 1909, p. 305. 
Smittina (Lepralia) pallasiana Nordgaard 1912, p. 23, 26, 27. 
Lepralia Pallasiana Barroso 1912, p. 32. 
Lepralia pallasiana Osburn 1912, p. 240 t. 25 f. 54 t. 30 f. 89. 
Hippodlplosella Pallasiana Barroso 1917, p. 497. 
Smittina pallasiana Friedl 1918, p. 273. 
Lepralia pallasiana Marcus 1919, p. 268. 
Hippodiplosia pallasiana Canu & Bassler 1920, p. 393 f. 112 A-L, N- f. 117 A, C-F. 
Hipodiplosella Pallasiana Barroso 1921, p. 74. 
Hipodiplosia Pallasiana Barroso 1923, p. 125. 
Lepralia pallasiana Prenant & Teissier 1924, p. 22. 
Smittina pallasiana Friedl 1925, p. 141 e seg., 166. 
Cryptosula pallasiana Canu & Bassler 1925, p. 33 t. 7 f. II. 
Lepralia pallasiana O'Donoghue 1925, p. 19 t. 2 f. 6. 
"Lepralia" pallasiana Harmer 1926, p. 271. 
Lepralia pallasiana Waters 1926, p. 425 t. 17 f. 1-8 t. 18 f. II. 
Lepralia Pallasiana Calvet 1927, p. 30. 
Cryptosula (Lepralia) pallasiana Nordgaard 1927, p. II. 
Cryptosula pallasiana Canu & Bassler 1929, p. 325, 
Lepralia pallasiana Frattarelli 1929, p. 376. 
Hippodiplosia pallasiana Okada 1929, p. 25 t. 2 f. 4 t. 5 f. I. 
Lepralia (Smittina) pallasiana Borg 1930, p. 93, 136 f. Ill, 190. 
Lepralia pallasiana Prenant 1931, p. 2. 
Cryptosula pallasiana Osburn 1933, p. 43 t. 10 f. 4. 
Lepralia (Hippodiplosia) pallasiana O'Donoghue 1935, p. 23. 
Lepralia pallasiana Sil6n 1935, p. 3. 
Cryptosula pallasiana Stach 1935, p. 83. 
Hippoporina Pallasiana Neviani 1937, p. 9, 10 e seg., 14. 15. 
Hippoporina Pallasiana Neviani 1939, p. 53. 

As colonies cor de rose ou amareladas, mas, tambem as vezes pra+ea- 
das ou lacteas, cobrem, com uma ou varias camadas de zoeclos, tanto subs- 
iratos solidos, como pedras, conchas e pedagos de madeira, quanto moles, 
p. e., Hydrozoarios, fubos de Polychaefa e Algas. Onde a extensao do 
subslralo o permite, crescem de modo a formarem zoarios quasi circulares, 
dos quais podem erguer-se folhas bilamlnadas ou mesmo pequenos calices. 
Mas series constituidas pelos zoecios notam-se, as vezes, espagos vazios, de- 
vidos a calcificagao incompleta dos respectivos cistfdios. Tais interrupgoes 
da sequencia regular dos zoecios encontram-se, principalmenhe, como con+i- 
nuagoes de zoecios cegos ("blind" ou "sealed", selados), desprovidos de 
abertura normal e de polipidios. 
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Os zoecios comuns sao geralmente grandes, porem, de tamanho varia- 
ve!, podendo a longura ser de 630-750 ^ e a largura, de 320-500 (T. A forma 
varia tambem, havendo colonias compostas por zoecios romblco-ovais, lar- 
gos e quasi quadrangulares ou Indistlntamente hexagonais. A superficie, 
iisa e vitrea nos zoecios jovens, mostra, com o progresso da calcificagao, 
grosso reticulo calcareo, nodoso, cujas malhas sao representadas por poros 
infundibuliformemente encovados. No meio do bordo proximal da aber+u- 
ra permanece area aproximadamente triangular isenta de poros, Iisa ou atra- 
vessada por llslns serpenteantes. Af pode levantar-se processo proemlnente 
ou ocorrer avlcularla de mandlbula semicircular, dlrlglda frontal e proxlmal- 
men^e quando fechada. 

Cada parede lateral dos zoecios contem na sua metade distal duas, ra- 
ramente tres, placas multiporosas de comunicagao Interzoeclal, provlda, cada 
uma, de 8-30 poros. Nas paredes terminals ocorrem, perto do bordo ba- 
sal, 5-4, raramente 2, placas semelhantes, possulndo as grandes, externas, ca. 
de 25 poros, as Internas (ou a Interna), menores, 5-7 poros. O numero dos 
tentaculos varia de 14 a 17. 

A abertura completamente fechada pelo operculo estende-se na dlre- 
gao longitudinal sempre mais que na latitudinal. As medldas Indlcadas pelos 
varies autores oscllam entre 195 e 320 |J. para a longura ou altitude, i. e, di- 
reijao proximo-distal e 155 a 195 p para a largura, i. e, dlregao dextro-slnlster. 
O poster do operculo e mais largo que o anter. 

Dols obtusos dentes suspensores do orlfldo correspondem a dols condl- 
los do operculo, sltuados na extremldade proximal dos esclerltos sub-margl- 
nals. No tenjo distal desses esclerltos Insere-se o tendao notavelmente curto 
dos musculos oclusores do operculo. A altura e a espessura do perlstoma em 
redor do oriffcio varlam; geralmente nao e alto e, asslm, permlte dlscernlr o 
operculo na vista de frente. 

Oecios faltam; o ovo desenvolve-se em dilata^ao dorsal da balnha ten- 
tacular, portanto, intrazoeclalmente. 

Procedencia: Rio de Janeiro, prala Vermelha de NIteroI, Prof. Dr. Can- 
dido de Mello-Leitao leg. 

Segundo Smltt (1865, p. 8) e Harmer (1902, p. 298), duas autorldades 
de prlmelra ordem, ocorre, tanto em material norte-europeu quanto em me- 
dlterraneo, as vezes, pequena avlcularla sub-oriflclal, podendo esta, em certas 
colonias, ser ate frequente (var. armata Busk 1856, p. 309). Fol aqu; 
inclulda na slnonlmia a descrlgao de HIncks (1880, p. 297-299), como os auto- 
res anteriores o flzeram, embora nenhuma das flguras da "History of the Bri- 
tish Marine Polyzoa" apresente zoecios exatamente tfplcos de Cryptosula 
p a I i a s i a n a. As Ilustragoes de Smltt e Levlnsen sao incomparavelmente 
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mais uteis para dar uma ideia correta dessa especie. Alem disso no+a-se a 
incerteza de Hincks a respeito dos carac+eres de C. pa Ma si ana pela 
inclusao do material de Madeira (Hincks 1880a) que nao posso considerar 
Identico a especie atual. Neviani (1937, 1939) acredita na possibilidade de 
ser condicionada mesologicamente a ocorrencia de ovisaco Inferno e oecio 
hiperstomial na mesma especie. Dos Briozoos nao conhego nenhum exemplo 
disso, de maneira que excluo da sinonimia de C. pallasiana colonias 
oviceladas. Se o caracter e ou nao e suficiente para a diferenciagao gene- 
rica pode ser discutido, sem que tal me parega urgente. 

Exechonella brasiliensis da Bafa, Brasil (Canu & Bassler 1928, 
p. 72 t. 3 f. 5) nao foi incluida na sinonimia de Cryptosula palla- 
siana, por serem os zoecios ca. de 200 (.1 mais compridos (0,90-1,0 mm) 
e correspondentemente mais largos (0,50-0,6 mm) que os regularmente obser- 
vados em C. pallasiana. Os Indivfduos do Alasca meridional (O'Do- 
noghue 1925) teem, e verdade, comprimento Igual aos de E. b r a s i 1 i e n- 
s i s, sem porem, atingirem a largura deles. Mantendo a especie mencio- 
nada fora da sinonimia de Cryptosula pallastana, nao posso, 
todavia, deixar de estranhar a sua posigao no sistema. A calcificagao da 
parede frontal de C. pallasiana foi descrita por Smltt (1865, p. 7-8; 
1867, p. 123-124), Harmer (1902, p. 297) e Waters (1926, p. 427-428); o 
processo deve, segundo a figura, ser o mesmo em E. brasiliensis. 

Nao te'ndo em maos a viagem de "I'Uranie et la Physicienne", deixo de 
discutir a relagao deFlustra torquatalmx. com C. pallasiana 
(Waters 1926, p. 427). 

A distribuigao de Cryptosula pallasiana apresenta-se, fora 
dos mares europeus, completamente descontmua. Como a especie forma 
colonias grandes, de ate 5 cm de diametro (Osburn 1912), compostas por 
zoecios inconfundfveis com os de outras especies, a descontinuidade aludida 
dificilmente poderia ser explicada pelo estado, sem duvida, ainda Imperfeito 
do Inventario briozoologico do litoral inteiro. Tal explicagao poderia ser 
dada, p. e., com respeito ao litoral sulamericano-padfico, mas, nao, se pen- 
sarmos nos mares centralamericanos, na costa da Columbia britanica, no mar 
Vermelho e nos arredores do Cabo da B5a Esperanga, regioes todas estas, 
segundo os conhecimentos atuais, nao habitadas pela especie. Existe a pos- 
sibilidade de se dever a distribuigao espalhada e Incoerente de Crypto- 
sula pallasiana ao fato, mencionado por Waters (1926, p. 426), de 
incrustar a especie navios, com que foi distribuida passiva e acidentalmente. 
A resistencia da especie contra varies fatores, geralmente desfavor^veis aos 
Briozoos foi verificada por Rrenant & Teissier (I. c.). 
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A respeifo do achado atual, o colecionador, Prof. Dr. Candido de 
Mello-Leitao, dignou-se de informar: "o material foi colhido agarrado as pe- 
dras de uma pitoresca praia de Niteroi, chamada praia Vermelha, num re- 
manso entre a ponta de Gragoata e a ilha de Boa Viagem. Havera dela 
a rota dos transatlanticos apenas uns cinco ou seis quilometros". A colonla 
presente constitue um fragmento de outra maior. 

A distancia indlcada poderia, com vento favoravel, ser percorrida pelas 
larvas planctonicas, durante a sua vida efernera. Observagoes futures hao 
de mostrar se a bela especie, como e de se desejar, consegue tornar-se 
elemento comum da briozoofauna brasileira. 

Distrlbuigao geografica: Mares europeus, da Noruega ocidental (Man- 
ger, aproximadamente na latitude de Bergen], das ilhas de Shetland, do Ska- 
gerak e Kattegat (Anholt) e dos mares britanicos ate o mar Mediterraneo, 
inclusive a Adria; Madeira; costa atlantica marroquina; costa norte-america- 
na atlantica, da Nova Scotia (Cabo Canso) ate New Jersey (Beesley's Point); 
Alasca meridional; Japao, baia de Mutsu, i. e, proximo ao estreito de 
Tsugaru; Australia, New South Wales (Waters 1926, p. 427) e Victoria, porto 
Phillip. Do literal superior ate 200 m de profundidade. 

C. Phylactolaemata 

I. Generalidades 

A super-ordem Phylactolaemata, constituida por poucas especies, me- 
rece a atengao dos nossos faunistas, recomendando-se o seu estudo tanto 
pela beleza dos animals viventes, quanto pelas facilidades que oferece a co- 
Iheita do material e a bibliografia. Nos ultimos dois pontos o grupo reve- 
la-se incomparavelmente mais convidativo que os Gymnolaemata marinhos. 

Os Phylactolaemata, ou Lophopoda, vivem na agua doce ou na fraca- 
mente salobra e sao, entre os Briozoos Ifmnicos, os predominantes, nomeada- 
mente nas zonas temperadas. Dos outros Briozoos dagua doce, a saber, En- 
toprocta (Urnatella da Pennsylvania e outros generos em lagunas, es- 
tuarios e deltas mdicos) e Ectoprocta Gymnolaemata (Electra, HIs'lo- 
pia, Echinella, Paludicella, Pottsiella, Arachnoidea, 
Victorella, Bowerbankia) alguns sao restritos a zona tropical, co- 
nhecida como porta de imigragao da fauna marinha no meio limnico. 

Apesar do pequeno numero de especies que perfazem a super-ordem 
Phylactolaemata, esta longe de se apresentar em estado satisfatorio a siste- 
matica da dita entidade. Deve-se Isso a falta de caracteres morfologicos 
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que reunam, talvez a manelra dos operculos e mandibulas das avicularias dos 
Chellostomata ascophora, plas+icldade especifica com constancla individual. 
Unicamente os cistfdios formados no fumculo, os chamados esfatoblastos, es- 
pecialmente os esfatoblastos livres ou flutuantes com anel natatorio, fornecem 
nas suas valvas chitmicas criterios taxonomicos aproveitaveis. Na maioria 
dos Phylactolaemata reina entre os esfatoblastos uniformidade acentuada, 
como e frequente em estadios de vida latente. Como os esfatoblastos, fun- 
cionam tambem as gemulas das Sponglllidae como organismos de hiberna- 
gao (nas zonas temperadas) e de espalhamento; sao, porem, mais polimorfos, 
devido p. e., as agulhas de revestimento, que os esfatoblastos. Os ultimos 
precisam, para o uso na sistematica dos Phylactolaemata, sen medidos em 
grande numero que permita o calculo da media, do maximo e do mmlmo, 
das varias extensoes. 

O crescimento das colonias, muito diverso, naturalmente o caracter que 
mais se salienta, depende da Idade, do substrate, da abundancia ou es- 
cassez do alimento e, possivelmente, de outros fatores ainda. Pode, assim, 
servir para a sistematizagao apenas fios casos em que se conhecem todas as 
formas colonials assumidas pela especie em questao em determinada locali- 
dade durante toda a ontogenia, desde a fixagao da larva ou do desabro- 
chamento do estatoblasto ate a dissolugao da velha colonia. Denominagao 
especifica dos diferentes tipos de crescimento, outrora realizada, sobrecar- 
regou as listas dos sinonimos de varias especies: o procedimento oposto, mui- 
to peor, a reuniao de especies diferentes, mas, crescidas concordantemente, 
causou, em certos casos, confusao ainda hoje nao completamente emendada. 

O numero dos tentaculos apresenta, as vezes, criterio sistematico apro- 
veitavel, mas, em geral, a variagao Individual abrange quasi a mesma ampli- 
tude nas varias especies. Alem disso, depende, dentro de certos limites, do 
estado allmentfcio da colonia. 

Caracteres de valor sistematico constituem a cuticula (ectocista), o ta- 
manho dos Individuos e o comprimento dos tentaculos em relagao ao trato 
intestinal. O tamanho dos individuos, e verdade, oscila algo, conforme a 
Idade e as condigoes nutritivas da colonia. A cuticula pode ser abundante 
ou inslgnlficante, opaca ou transparente, grossa ou fina, solida ou mole. 
Como a cuticula perde nos liquidos de conservagao, especialmente no alcool, 
grande parte de sua agua, os caracteres mencionados nao podem ser jul- 
gados, pelo menos em parte, em material conservado. Tal diminue desa- 
gradavelmente o valor do exemplar tipico. O confronto com este e que 
garante, em ultimo recurso, tantas vezes na zoologia sistematica, a classifica- 
gao. Assim, nao pode mais causar admiragao o estado sistematico defei- 
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tuoso dos Phylactolaemata, quando se pensa na incer+eza que encobre os 
tipos, i. e, os objetos das diagnoses originals. 

Gragas aos trabalhos excelentes da Dra. Mary D. Rogick (New Rochelle) 
melhorou, nos ultimos anos, muifo a situagao com respeito as especies norte- 
americanas. Com isso +ornaram-se tambem as especies palearcticas, na sua 
maioria, muifo mais solidas que antes. No planalto mexicano, cuja Brio- 
zoofauna ate agora nao se mostrou diferente da norte-americana, continua 
RIoja (1940), com pleno exito, a obra da Dra. Rogick. Da America do Sul 
conheceram-se, ate hoje, seis especies dos Briozoos dagua doce, a saber: 

1. Fredericella sultana (Blbch.). Terra do Fogo meridional. Kraepelin, 1893, 
p. 14; Calvet 1904, p. 39. 

2. Plumatella emarginata Allm. Brasil, Blumenau, Sta. Catarina:rioCamaquam, 
Rio Grande do Sul. Kraepelin 1887, p. 81, 117; 1892, p. 65. 

3. Plumatella repensjL). Lago Titicaca. Beau champ 1939, p. 51. 
3a. Plumatella repens (L) forma caespitosa Krpl. (por Annandale 1915, p. 

78 considerada como especie independente). Brasil, arredores de Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul. Kraepelin 1892, p. 65. 

4. Hyalinella punctata (Hanc.). Terra do Fogo meridional. Kraepelin 1893, p. 
14; Calvet 1904, p. 40. 

5. Stolella evelinae Marc. Brasil, Estado de S. Paulo, perto de Pirassununga. 
Marcus 1941, p. 84. Estatoblastos, em nada diferentes dos do material tlpico, prove- 
nientes do Sul do Estado de Minas Gerais, devemos atribulr a essa especie. 

6. Pectinatella i h e r i n g i (*) (Meissner). Brasil, nos arredores da cidade de Rio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul. Meissner 1893, p. 260; Hastings 1929, p. 303. 
A especie foi incluida no genero Pectinatella a tltulo de ensaio. 

Alem disso, foram, recentemente assinalados estatoblastos sesseis da re- 
giao tropical do Brasil (Estados de Goias e da Bafa), pertencentes ao genero 
Plumatella (B. Lange de Morretes 1940), mas, especificamente nao clas- 
sificaveis. 

Incluindo as tres especies aquf publicadas, chega-se ao total de nove 
especies dos Phylactolaemata verificadas na America do Sul. O numero por 
si mesmo talvez nao seja surpreendentemente pequeno, mas, com excegao da 
re-examinagao profunda da 6.a especie pela Dra. Anna B. Hastings e da 
diagnose da 5.a, conteem todas as outras indicagoes somente a determinagao 
do material da procedencia mencionada. Tais classificagoes destituidas de 
figuras ou descrigoes, nao constituem, mesmo quando asseguradas pela com- 
petencia de Kraepelin e Beauchamp, nos generos Plumatella e Hyali- 
nella, base suficiente para o Inventario faumstico. 

(*) A forma original do nome foi "jheringi", mas, como foi escolhido em honra a 
H. v. Ihering, deve ser "iheringi". 
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Da America do Norte foram indicadas 21 especles e variedades dos 
Briozoos dagua doce (Rogick 1934, p. 316). Ta! numero alto deve-se, em 
primeiro iugar, ao estadio adiantado da Briozoologia norte-americana, em 
segundo, a maneira de contar as varias formas das Piumatellldae separada- 
mente. Borg (1936, p. 23) enumera 12 especies dagua doce africana. 
Havendo entre elas tres Gymnolaemata, o numero dos Phylactolaemata e 
igual ao dos verificados na America do Sul. Aludindo a Europa diz Borg 
(I. c.) que dai se conhecem onze especles. Ao que me parece, falta, nesse 
numero, o material da zona europeia da Russia (Abricossoff 1927). As es- 
pecles mencionadas sob os numeros 7, 9 e II no citado trabalho russo devem 
ser acrescentadas as onze dadas por Borg (1930). Destarte resultariam 14 
especies de Briozoos dagua doce conhecidas do continente europeu. Da 
Asia nao existe resenha recente; avaiio o numero em 25-30. Diferengas 
climatologicas, p. e., entre Kamskatka e Java, ou Turkestao e Japao, grandes 
lagos e rios em zonas diferentes e, finalmente, varias regioes Intensamente 
pesquisadas, p. e., as fndias britanicas e holandezas, o lago do Baical e as 
aguas doces da Palestina, exprimem-se no numero elevado dos Phylactolae- 
mata asiaticos. Da Australia, pobre em agua doce, nao conhego, suficien- 
temente, a literatura faumstica dos ultimos decenios para poder taxar o 
numero das especles. 

2. Plumatella fruticosa Allm. 

(Est. I — Fig. 2-3) 

Plumatella fruticosa Allman 1844, p. 330. 
Plumatella fructicosa Johnston 1847, p. 404. 
Plumatella repens (non Linne, Miiller, Dumortier, etc.) van Beneden 1847, p. 21, t. 6, f. 1-4. 
Plumatella stricta Allman 1856, p. 99 f. 14. 
Plumatella fruticosa Allman 1856, p. 102 t. 6 f. 3-5 t. II f. 35. 
Plumatella lucifuga (partim) Jullien 1885, p. 114 f. 85-106. 
Plumatella lucifuga var. I (typica) Kafka 1887, p. 60 f. 33 A, B, b. 
Plumatella princeps var. fruticosa Kraepelin 1887, p. 115, 119 t. 7 f. 148. 
Plumatella fruticosa Braem 1890, p. 9 t. I f. 10, 13, 15 t. 2 f. 22, etc. 
Plumatella princeps var. fruticosa Levinsen 1894, p. 90 t. 9 f. 1-2, 4. 
Plumatella fruticosa Wesenberg-Lund 1897, p. 270 t. I f. 5 t. 2 f. 22. 
Plumatella princeps var. fruticosa Davenport 1904, p. 217. 
Plumatella fruticosa Annandale 1911, p^ 217 f. 42 A, t. 3 f. I, t. 4 f. 4, t. 5 f.l . 
Plumatella fruticosa Harmer 1913, p. 449, 452 e seg. 
Plumatella fruticosa Annandale 1915, p. 76. 
Plumatella emarginata var. fruticosa Pateff 1924, p. 120 f. 2. 
Plumatella fruticosa Abricossoff 1927, p. 310. 
Plumatella fructicosa Vorstman 1927, p. 133 f. 9. 
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Plumatella fructicosa Vorstman 1928, p. 5 f. I B, f. 3, t. I f. 5. 
Pluma+ella fruticosa Borg 1930, p. 113 f. 154. 
Plumatella repens var. fruticosa Rogick 1935, p. 255. 
Plumatella fruticosa Wesenberg-Lund 1937, p. 407. 
Plumatella repens van. fruticosa Rioja 1940, p. 590 f. 9, 10, 12. 
Plumatella fruticosa Borg 1941, p. 485. 
Prooedencia; Rio Ribeira de Iguape, Estado de Sao Paulo, ca. de 140 km. ao Sul 

de Santos: Sr. Joao de Paiva Carvalho leg. 
O material crescia com Ephydatia crateriformis (Potts) forma arndti Paiva Carvalho 
(veja p. 272 deste Boletim) no mesmo substrate, intimamente entrelagado com essa 
esponja. 

A classifica^ao do material presente nao e completamente satisfatorla, 
mas, a unica justificavel ainda depois do confronto mlnucioso das colonlas 
presentes com todas as especles atualmente conhecldas dos generos Plu- 
matella e Afrindella. 

A determinapao apoia-se nas descrlpoes de material tropical, i. e, as 
de Annandale (1911) e da Dra. Vorstman (1927, 1928). Em colonias euro- 
peias toi a relapao entre a largura e a longura dos estoblastos livres (flu- 
tuantes) indicada por Kraepelin (1887, p. 120) com 1 : 1,8 a I : 2,8 e com 
I : 2,497 por Harmer (1913, p. 453), que se baseou nas medidas de Braem 
(1890, p. 10). Rioja (1940, p. 591) assinalou a largura de 0,25 a 0,30 mm, 
e a longura de 0,45 a 0,58 mm., portanto, as relagoes de 1 : 1,8 a I : 1,9. 
Annandale diz (1911, p. 218): os estatoblastos livres sao, em geral, bastante 
alongados, em certos casos, ate muito compridos; em todas as colonias e 
possivel encontrar estatoblastos duas vezes mais compridos que largos. 
Quern, porem, medir o estatoblasto desenhado por Annandale (I.e., p. 213 
f. 42 A), verifica a relagao de 1 : 1,6. 

O material javanico tern estatoblastos livres entre I : 1,6 a I : 2 
(Vorstman 1928, p. 6). Nas colonias presentes varia essa relagao entre I : 
I, 51 e 1 : 1,96; o termo medio e de 1 : 1,76 (Fig. 2). Permanece, por 
consequencia, o estatoblasto do material atual dentro dos limites das pro- 
porpSes Indicadas por outros autores que classificaram material extra-eu- 
ropeu. Nao podemos, por outro lado, encobrir a diferenpa existente entre 
os estatoblastos flutuantes de Plumatella fruticosa da Europa e 
aqueies das colonias assim classificadas do Sul do Estado de Sao Paulo. 
Para ilustrar isso, citamos Wesenberg-Lund (1897, p. 270): "Pluma- 
tella fruticosa reconhece-se, entre todas as Plumatellas, primeira e 
principalmente ("forst og fremmest") pelos seus estatoblastos extraordinarla- 
mente compridos e cuspidatos, que em nenhum caso conhecldo por mlm se 
aproxlmam a urn tipo de transipao para o dos estatoblastos das especles 
segulntes." 
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O esfatoblasto sessil do material presente (Fig. 3) tem o mesmo anel 
aderente muito largo como o das colonias dinamarquezas (Wesenberg-Lund 
1897, t. 2 f. 22) e suecas (Borg 1941, t. I f. I), mas, como e muito menos 
alongado, difere na configuragao geral tanto quanto o estatoblasto flutu- 
ante dos especimens europeus. 

A despeito disso, mantemos a classificagao do material presente. Nao 
conhecemos outra Plumatella que se parega tanto com Frederi- 
cella sultana como P. fruticosa (Rogick 1935, p. 255), Con- 
cordam tambem os outros caracteres das colonias aquf em maos com 
P. fruticosa, como se depreende da descrigao no paragrafo seguinte. 
A unica especie com que o material presente talvez possa ser confundido 
seria P. emarginata Allm. Os zoecios desta sao mais compactos e 
possuem oriffcio chanfrado. A capsula da valva ventral do estatoblasto livre 
de P. emarginata e quasi contfgua com o bordo lateral da valva, 
sendo o anel natatorio lateralmente muito estreito (Rogick 1940, p. 189 f. 2). 
Em P. fruticosa o anel e mtido na dita regiao, de modo que separa 
distintamente a periferia da capsula do contorno da valva. A unica figura 
da valva ventral do estatoblasto livre de P. fruticosa que conhego e 
a de n.0 97 de Jullien (1885, p. 120), onde o estatoblasto Inferior se apre- 
senta na dita orienta^ao. O desenho feito a camara clara (ibid., p. 194) 
mostra, como os outros baseados em material europeu, estatoblastos mais 
longos que os atuais, mas, a relagao entre o anel natatorio e a area central 
conccrda. Nao e possive! com Loppens (1909, p. 102) reunir Pluma- 
tella emarginata com aquela parte de Plumatella luci- 
fuga (no sentido de Jullien 1885) que nao se refere a Fredericella 
sultana. Trata-se na Plumatella lucifuga discutida nas paginas 
114-121 da monografia de Jullien, com exceijao das alusoes a Frederi- 
cella sultana, de especie ou forma bem definida, Identica a Plu- 
matella fruticosa de Allman. 

Borg (1941, p. 486) alude numa especie, Plumatella pseudo- 
stolonata Borg 1940, do Congo belga, segundo ele, a unica, alem de 
P. fruticosa, com anel largo do estatoblasto sessil. Como Borg Indica 
tambem ser o estatoblasto dessa especie mais largo que o de P . fru- 
ticosa, pensamos, naturalmente, na necessidade de confrontar o nosso ma- 
terial com P. pseudostolonata, mas infelizmente, ainda nao conse- 
guimos, ate agora, obter a publica^ao respetiva. O nome especifico faz 
crer tratar-se em P. pseudostolonata de especie cujas colonias 
crescem com grandes intervalos Interpolipldiais. Visto que tal absolutamente 
nao se da no material presente, parece muito inverosimil que as col6nias aquf 
em maos pertengam a P. pseudostolonata. 
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A mais completa colonia presen+e term de altura ca. de I cm., medlndo, 
nas oufras dlregoes, aproximadamente 2 e 3 cm. A ramrficagao e muito re- 
gular, como foi resaltado por Wesenberg-Lund (1897, p. 270), e corresponde, 
assim, perfeitamente ao tipo desenhado por Braem (1890, +. 2 f. 22). 
O comprimento dos tubos cistidiais e de 2 mm., o diametro, de 800 |X; o 
bordo do oriffcio e, como foi dito, inteiro, quer dizer, sem chanfradura. 
A ectocista, provida de iigeira incrustagao de parficulas alheias, tern cor 
acasfanhada clara, sendo a regiao orificiat urn tanfo entumescida, mais clara 
ainda. A carena e, em parte da colonia, mtida, em outra parte, nao. Ha 
40-50 tentaculos. A zona inferior dos tubos acha-se replefa por estatoblas- 
tos iivres, ocorrendo os raros (Annandale 19 M, p. 218) estatoblastos sesseis 
nos fubos horizontals (Wesenberg-Lund 1897, p. 271) aderentes a base, nao 
nos que penduram livremente. 

MEDIDAS DOS ESTATOBLASTOS FLUTUANTES 

Valva dorsal: 
(achatada) 

largura: 215-275 (i; 
longura: 360-400 p.; 
propor^ao: 1: 1,36 

m6dla; 238 p. 
media; 383 p. 

— 1: 1,9; media: 1 : 1,62. 

Valva ventral; largura: 215-270 p: m6dla: 247 p. 
(convexa) longura: 358-405 (x; media: 385 p. 

propor^ao; 1: 1,33 — 1: 1,88; media 1 : 1,58. 

Estatoblasto total: largura: 212-250 |X: 
longura: 378-412 |x; 
proporgao: 1: 1,51 

media: 225 p. 
media: 397 p. 

— 1:1,96; media: 1 : 1,76. 

Foram medidas 17 valvas dorsals e oufras tantas ventrais, pertencentes 
aos mesmos estatoblastos e, alem disso, 42 estatoblastos totals, dos quais as 
duas valvas foram mantidas reunidas. Como se ve, aparecem as valvas me- 
didas separadamente menos compridas que os estatoblastos totals. Resulta 
isso da pressao exercida pela lammula sobre as metades separadas. Os es- 
tatoblastos totals resistem melhor a essa pressao, e sao as dimensoes deles 
que devem ser tomadas em consideragao na determinagao das especies das 
Plumatellidae. A vista lateral do estatoblasto (Fig. 2 C) mostra asimetria 
das duas valvas, sendo a ventral muito mais convexa. Na ilustra^ao de van 
Beneden (1847, t. 6 t. 4) e na figura 13 (t. I) de Braem (1890) ve-se isso 
tambem; a figura que acompanha a diagnose original (Allman 1856, t. 6 f. 
5), neste particular, nao esta certa. Seja frisado nao constituir a dita asi- 
metria carater especffico da especie atual, mas, ocorre comumente nos es- 
tatoblastos Iivres das Plumatellidae. 
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O anel natatorio do material presente tem, no lado dorsal, a largura 
aproximadamente igual (60-70 |i) em todo o redor da capsula; no lado ven- 
tral aparece bem mals estreito, mas, o numero das series de camaras aereas 
e o mesmo nas duas valvas, como se nota na vista lateral (Fig. 2C). 

A sinonimia aquf reunida nao contem, de proposito, todas as passagens 
relatlvas a especie. A lista restringe-se as indicagoes morfologica ou zo- 
ogeograficamente Interessantes. P. fruticosa atinge latitudes bem 
altas (Abricossoff 1926, p. 45), embora nao seja, entre as especies do ge- 
nera Plumatella, a mals setentrional (id. 1933, p. 386); ocorre tambem 
em altitudes consideraveis, p. e., nos Pireneus, a 1395 m. e no Himalaya a 
2400 m. A associagao de P. fruticosa com esponjas ja foi assinalada 
por Annandale (1911, p. 219), que dedicou atengao especial a forma das co- 
lonias condicionada pelas massas esponjosas. 

Quanto a distrlbulgao horizontal, creio nao ter sido mencionada, ate 
agora, P. fruticosa da America do Sul, e, tao pouco, da Africa (Borg 
1936, p. 23). Do reino zoogeografico da Notogea (Australia, Nova Zee- 
landia, Oceania) existe, pelo que sei, apenas a referenda de Whitelegge 
(1889, p. 323) repetida por Goddard (1909, p. 495), a uma Alcyone! I a 
spec, de Sydney, "cujos estatoblastos se assemelham, na sua forma, aos de 
Plumatella fruticosa e sao muito mals estreitos que os de Al- 
cyonella fungosa". Ao proferir tais pormenores zoogeograficos 
nao posso suprimir os meus escrupulos em publicar InformagSes negatives a 
respeito da distribuigao duma especie em genero tao cosmopolita quao e 
Plumatella. Nem todas as listas faumsticas, talvez mormente as que 
se encontram em revistas de associagoes locals, chegam as maos dos espe- 
claiistas Incumbidos das referatas nos respetivos periodicos. Antes da veri- 
ficagao de P. fruticosa no Estado de Sao Paulo, parece ter sido a 
especie so uma vez assinalada do hemisferio meridional, a saber, da Ilha de 
Java (Vorstman 1927). A localidade menos distante da atualmente publi- 
cada e o lago de Xochimilco, perto da cidade do Mexico (Rioja 1940), 
provindo as indicagoes restantes das regioes nearctica, palearctica e oriental. 

3. As Plumatellidae de ectocista transparente 

A sub-divisao dos Phylactolaemata em familias ainda nao encontrou so- 
'ugao universalmente aceita. Allman, que Introduziu a denominagao da dita 
entidade (1856, p. 10), dividiu-a em Lophopea e Pedicellinea, dos quais so- 
mente os Lophopea correspondem aos Phylactolaemata do sistema atual. 
Nos Lophopea distinguiu Allman (1856, p. 76) as Cristatellldae (gen. Cris- 
tate I i a ) , de colonias moveis, e as Plumatellidae, fixas ao substrato, com 
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os generos Freaericella, Plumatella, Alcyonella, Lo- 
phcpus e Pectinatella. Hyatt (1866, p. 7) criou para Fre- 
ds r i c e M a famflia especial, reuniu Alcyonella com P I u m a - 
t e I i a (ibid., nota), e manteve, de resto, as familias introduzidas por All- 
man. A uniao dos dois generos mencionados, perfeitamente certa, realizou 
Hyart (1868, p. 65) por causa do crescimento alcyonelloide de varies es- 
pecies de Plumatella. A tipica Alcyonella, i. e, Pluma- 
tella fungosa (Pall.) nao figura no trabalho principal de Hyatt; todavia, 
deve te-Ia conhecido (Davenport 1904, p. 218), 

Jullien (1885, p. 94, 100, 139) separou os generos de colonlas ramifi- 
cadas, tubulosas (Plumatella, Hyalinella), dos outros ( L o - 
phopus, Pectinatella, Cristatella), de zoarios gelatinosos e mas- 
sigos, chamando a I .a famflia de Plumatellidae, e a 2.', de Lophopusidae. O 
ultimo nome constitue inovagao de valor discutivel, pois para famflia que 
abrange Cristatella, poderia ter sido conservada a denominagao Cris- 
tatellidae. Em todo o caso, representa a aproximagao de Lophopuse 
Pectinatella a Cristatella progresso indubitavel. A sistemati- 
zagao dos Phylactolaemata em duas famflias, mais tarde chamadas de Pluma- 
tellidae e Cristatellidae, re-encontra-se frequentemente, p. e., nas resenhas 
muito valiosas de Levinsen (1894, p. 87, 91), Borg (1930, p. I I I) e Wesenberg- 
Lund (1937, p. 404, 407). Para agrupar os generos europeus e isso um bom 
sistema popular, comparavel a divisao, nao cientffica, mas, muito pratica dos 
Oligochaeta em LImicolae e Terricolae. Do sistema de Jullien merece aplauso 
tambem a Introdugao do genero Hyalinella (I. c., p. 133), cujo tipo, 
porem, Plumatella vesicularis Leidy 1854 e sinonimo de P. p u n c- 
tata Hancock 1850. Na ideia de considerar Fredericella como 
arresto do desenvolvimento de Plumatella foi Jullien Infeliz. O genero 
Fredericella foi logo restabelecido por Kraepelin (1887, p. 15, 91, 
100-101) que tambem Impugnou o genero Hyalinella (p. 91-92), apesar 
de atribuir a transparencia constants da cutfcula de Plumatella punc- 
tata o valor de caracter tfpico (p. 107) e descrever a disposigao dos poli- 
pfdios no tubo colonial como de "aparencia Inteiramente singular" (p. 127). 
A sistematica das famflias proposta por Kraepelin (1887, p. 168) e a mesma 
que a de Hyatt, a saber, Fredericellidae (Fredericella), Plumatellidae 
(Plumatella, Lophopus e Pectinatella) e Cristatellidae 
(Cristatella). 

Wesenberg-Lund (1897, p. 329) recomendou considerar todos os- generos 
como pertencentes a uma unica famflia, visto constituirem elos duma cadeia 
coerente. 
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Annandale [1911, p. 188, 206, 231) agrupou os Phylactolaemata em duas 
divisoes (ou sub-ordens), os Plumatellina e Cristatelllna, os ultimos com o 
unico genero Crlstatella. Nos Plumatellina diferenciou duas fanrulias: as 
Fredericellidae, com o genero Fredericella eas Plumatellidae. A ulti- 
ma familia abrange, no sistema de Annandale, duas sub-familias, as Pluma- 
tellinae e as Lophopinae, a I.a com Plumatella, Stephanella Oka 
(1908, p. 277) e Stolella Annandale (1909, p. 279), a 2.a com 
Austral el I a Annandale (1910, p. 40, nota), Lophopodella 
Rousselet (1904, p. 45), Lophopus e Pectinatella. A descri- 
gao dum novo sub-genero de Plumatella, a saber, Afrindella 
Annandale (1912, p. 140) e a reuniao de Australella com H y a I I- 
nella (Annandale 1919, p. 93), agora por ele considerada como sub-genero 
de Plumatella, constituem as ultimas emendas do sistema de Annandale. 

O arranjo proposto pela Dra. Rogick (1935a, p. 154-156), que se refere 
as especies norte-americanas, corresponde perfeitamente as necessidades 
praticas atuais e exprime, tanto quanto possivel, as diversidades e semelhan- 
gas entre os varies grupos. A autora distingue quatro famflias, Cristatellidae 
(C r i s t a t e I 1 a), Lophopodidae (Lophopus, Lophopodella, Pec- 
tinatella), Plumatellidae (Plumatella, H y a I i n e 11 a) e Fredericel- 
lidae (Fredericella). Tres generos das Plumatellidae, nao ocorrentes na 
America do Norte, deveriam ainda ser acrescentados aos enumerados, para 
obter o registro total dos generos atualmente conhecidos. As relagSes, pri- 
meiramente apontadas por Jullien, entre Hyalinella eos generos vizinhos 
por urn lado e as Lophopodidae pelo outro, poderiam ser realgadas pela 
subdivisao das Plumatellidae em duas sub-familias. Chegar-se-Ia, destarte, ao 
sistema seguinte dos Phylactolaemata: 

1.a Familia Fredericellidae Ftyatt 1868 
Genero Fredericella Gervais 1838 

2.a Familia Plumatellidae Allman 1856 
1.a Sub-Familia Plumatellinae Annandale 1911 

1.° Genero Plumatella Lamarck 1816 
2.° Genero Afrindella Annandale 1912 

2.a Sub-Familia Hyalinellinae, nom. nov. 
3.° Genero Stolella Annandale 1909 
4.° Genero Hyalinella Jullien 1885 
5.° Genero Stephanella Oka 1908 

3.a Familia Lophopodidae Rogick 1935 
1.° Genero Lophopus Dumortier 1835 
2.° Genero Lophopodella Rousselet 1904 
3.° Genero Pectinatella Leidy 1851 
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4.a Familia Cristatellidae Allman 1856 
Genero Cristatella G. Cuvier 1798 

A l.a e a 2.a famillas abrangem as especles de colonias ramlficadamen+e 
crescldas, e de consisfencla rela+ivamente solida, sendo os esta+oblastos tanto 
do tipo sessil quan+o do flutuan+e. Na 3.a e 4.a familias sao as colonias 
mais ou menos massigas, moles e gelatinosas, nao arboriformemente ramifica- 
das e os estatoblastos sao todos providos de anel natalorio. O numero 
pequeno dos tentaculos (18 a 25), o lofoforo, nos indivfduos adultos, circular, 
e a formagao de somente estatoblastos sesseis sao caracteres peculiares da 

I .a famflia, assim, separavel da 2.a com 20 a 64 (Stolella evelinae 
alcanga esse maximo) tentaculos, lofoforo ferraduriforme e estatoblastos com 
e sem anel natatorio. 

Na 4.a famflia a ectocista e representada por secregao Ifquida que se 
acumula na sola, destarte mucosa e rastejante. Colonias velhas sao aproxi- 
madamente fitaceas ou colubreadas. Nos estatoblastos notam-se dois cfr- 
culos de ganchos, um situado dorsalmente ao anel natatorio e outro, ven- 
tralmente. Na 3.a famflia persists a ectocista como envoltorio gelatinoso 
e Incolor da colonia inteira. As colonias podem ser esfericas ou de conf- 
guragao semelhante, compostas por grarde numero de rosetas, Irregular- 
mente massigas ou lobuladas. Nos estatoblastos ocorrem por via de regra 
nao sempre, processes cuspidatos ou gancheados, dispostos em dois polo; 
opostos dos estatoblastos ou num cfrculo periferico unico, nao duplo. 

Hyalinellinae e Plumatellinae distinguem-se, se bem que nao rigorosa- 
mente, pela ectocista, pelo tipo de crescimentc e pelos estatoblastos. A 
ectocista das especles reunidas nas Hyalinellinae e geralmente vftrea e In- 
color, ocorrendo, porem, p. e. em Hyalinella vaihiriae Hastings 
(1929, p. 309), tambem cutfcula mais forte, de consistencia cornea e de 
cor amarela ou acastanhada. Todavia continua a transparencia da ectocista 
nas Hyalinellinae durante toda a vida da colonia, caso nao seja Incrustada 
por partfculas alheias. Ectocista opaca, acastanhada ou amarela tostada 
constitue a regra nas colonias das Plumatellinae. Em especles de ectocista 
transparente das colonias incipientes, p. e., de P. r e p e n s, a cutfcula tor- 
na-se, nas zonas proximais das colonias mais velhas, acastanhada e nos ar- 
redores dos oriffcios, opaca, tirante ao castanho claro. As diferengas re- 
lativas ao crescimento e a composigao da colonia sao graduais. Nas 
Hyalinellinae a tendencia para a formagao de longos ramos eretos e pe- 
quena, ao passo que nas Plumatellinae tais ramos sao mais frequentes. 
Mesmo nas especles e formas das Plumatellinae, que crescem apostas ao 
^ubstrato, erguem-se, geralmente, as terminagoes dos ramos. AInda pouco 
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pesqulsada foi a supressao dos septos entre os indlviduos das colonias 'pas 
Hyal inellinae, em oposigao a ocorrencia de tais membranas separadoras nas 
Piumatellinae. A falta de septos nao pode, por enquanto, figurar na diagno- 
se das Hyallnelllnae, mas, merece toda atengao em descrigoes futuras. Esta- 
toblastos sessels, comuns nas Piumatellinae, sao raros nas Hyalinellinae; co- 
nhecem-se tais atualmente das especies seguintes: Stolella indica 
Annandale (1909, p. 280), Hyalinella punctata (Wesenberg-Lund 
1897, p. 285: Kraepelin 1914, p. 62), H. auricomis Annandale (1913, 
p. 227 t. 7 f. 2), e H. b i g e m m i s Annandale (1919, p. 94). 

Dos generos reunidos aqm nas Hyalinellinae, Stephanella pode ser 
separada facilmente. A colonia e formada por estolao rasteiro, radiciforme- 
mente ramificado e por individuos, erguidos do estolao e provides de grossa 
ectocista gelatinosa. Ao que parece, aproxima-se Stephanella mais 
as Lophopodidae que os outros generos das Hyalinellinae. A distmgao 
entre Hyalinella e Stolella e dificil e mantida aqm apenas tenta- 
tivamente. Tal ensaio, todavia, deve ser realizado, porque podera, futura- 
mente, levar a manutengao definitiva duma sub-divisao das Hyalinellinae, 
atualmente por certo artificial. Se fossem hoje reunidos os dols generos, tal 
atltude negativa, talvez prematura, tornarla mais dificil a re-introdugao ul- 
terior. 

Em Stolella alongam-se muito cedo no cresclmento da colonia as 
bases dos clstidlos e, assim, reallza-se a colonizagao extensa do substrato, 
segulda pela formagao de grinaldas trepadeiras que podem aderlr a substra- 
tes distantes. Rompe-se frequentemente a colonia no decorrer do crescl- 
mento. descrlto, e as colonias assim origlnadas contlnuam a viver Independen- 
temente. Em Hyalinella ocorre tambem o cresclmento em series su- 
cesslvas de individuos que cobrem o substrato extensamente, sem as ramifl- 
cagoes numerosas das Piumatellinae. Em Hyalinella vaihlrlae 
Hastings (1929, p. 309) alongam-se ate os zoeclos, de tal modo que o pre- 
cedente cobre o seguinte soments em pequena extensao. A dlta especle 
diminue, sem duvida, a possibllidade de manter Hyalinella e Sto- 
le I I a separadamente, mas, o brotamento Intercalar da-se nas cadelas de 
zoecios sucesslvos mais Intensamente que em Stolella. Nas outras espe- 
cies de Hyalinella nao ocorrem os pseudo-estoloes caractensticos de 
Stolella, de manelra que talvez seja recomendavel incluir a esp6cie do 
lago Vaihlria neste ultimo genero. 

Reunindo a literatura sobre Hyalinella e Stolella, encontra- 
mos, ao lado de Hyalinella punctata de Java, indubltavel quanto 
a classificaigao (Vorstman 1928, p. 9), outra forma (ibid., p. 10) que foi de- 
termlnada como H. punctata forma pro strata Krpl. pela autora 
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citada. A mobilldade dos ramos, porem, descrl+a pela Dra. Vors+man, nao 
concorda com todas as indicaijoes anteriores a respeito de H. punctate. 
Os zoeclos desta especle foram sempre caracterizadas como aderentes ao 
substrate e deitados ("recumbent"). Alem disso, sao os estatoblastos das 
colonias javanicas, tidas por H. punctata forma prostrata Krpl., 
relativamente menos largos que no material europeu (Kraepelin 1887, p. 126) 
e norte-americano (Rogick 1940, p. 196). Nos zoarios de Java sao de 300 n 
de largura e 600 ^ de comprimento, nos da Europe, 270-410 jj. de largura e 
400-540 p, de comprimento, nos norte-amerlcanos, 330-450 jx de largura e 
490-600 [x de comprimento. Compreende-se, baseado nas colonias javanicas, 
multo bem, como pode conslderar a Dra. Vorstman as duas formas d e n sa e 
prostrata de H. punctata como especles dlferentes. Tal oplniao 
porem, contrasta com varies autores (Kraepelin 1887, p. 127; Annandale 
1915, p. 78; Rogick 1940, p. 196), que realgam a ocorrencla de colonias In- 
termedlarlas. Provavelmente nao se trata no material javanlco discutldo 
duma forma de H. punctata, mas duma especle nova, seja de 
H y a I i n e I I a, seja de S t o I e 1 I a. 

4. Stolella agilis, spec. nov. (forma typica) 

(Est. II-IV) 

Procedencia: I) Sobre plantas aquaticas do tanque cimentado, si+o no terreno da Secijao 
de Ciencias Naturals da Faculdade de Fllosotla, Ciencias e Letras da Universidade 
de Sao Paulo. 
2) Rio Grande do Sul, arredores de Porto Alegre (Dr. H. Kleerekoper leg.). 

As colonias esbeltas crescem sobre plantas vivas (Elodea, Utricularia, 
Chara e outras) e mortas. Os zoarios (Fig. 4) formam, geralmente, no Imclo 
'ongas series retlltneas, das quals, mals cedo ou mals tarde, saem ramos 
laterals, frequentemente eretos e, entao, relativamente curtos. As suces- 
s5es de zoeclos crescem, multas vezes, do caule da Elodea para fora, ao 
longo duma folha. Chegada a ponta da folha, a colonla contlnua a cres- 
cer, de manelra que se orlglna grinalda pendente (Fig. 10). A trepadelra 
asslm formada e constituida por ate 9 zoeclos vlra-se para todos os lados, 
atlngmdo, flnalmente, outra folha, onde adere. At se apoe novamente ao 
substrato, assumlndo tal colonla secundaria frequentemente forma de leque 
(Fig. 4 C). No caso de aderlr a trepadelra nao a urn novo substrato, mas, 
a urn ramo lateral ou a grinalda de outra colonla, forma-se a tranga enre- 
dada de zoeclos, como fol descrita de H y a I i n e M a valhirlae 
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(Hastings 1929, p. 309). O dlametro das sucessoes zoeciais e de 400-500 p. 
exceto as bases cistidials estiradas, ate 7 mm de comprimento e, assim, 
menos grossas. 

A ectocista, constituida per chitina flexlvel completamente transparente 
e um tanto resaltada sobre a roseta oriflcial, tern de espessura 50-80 p. 
Nas zonas jovens do zoario e incolor, torna|ndo-se, nas velhas, ligelramente 
amarelada e incrustada por partfculas alheias. A ectocista que clrcumda a 
base da parte ereta do zcecio e ligelramente anelada. Os zoecios, cuja 
parte ereta e, na media, de I200|x de alto, sao grandes e dlspostos em 
distanclas de 2 mm. na media, de modo que 6-7 Indivfduos ocupam ca. de 
10-12 mm. da colonla crescida serial e prostradamente. Ocorrem, porem, 
as vezes, clstidios tao atenuados e alongados que na dita distancla se en- 
contram apenas 2-3 indivfduos. 

Os clstfdios sao cilfndricos (dlametro de 500 Ji), sem carena e sem chan- 
fradura oriflcial. As vezes, notam-se pontinhos brancos endocistidiais ao 
redor do oriffcio. A balnha tentacular e curta. A dupllcatura e longa e, 
assim, inserem-se os ligamentos dela bem proximalmente. Os polipfdios 
evaginados chegam ate o comprimento de 5 mm., cabendo metade aos 
tentaculos, metade ao intestino. Os polipfdios dos estatoblastos evaginam-se 
com 16-17 tent6culos, aumentando esse numero ainda um pouco, ate 22 
tentaculos, durante a vida desses indivfduos Inlclais da colonia. Os polipf- 
dios das geragoes seguintes possuem 35-49 tentaculos, geralmente ca. de 45. 

O polipfdio e quasi incolor, com excegao dum anel vermelho-moreno que 
circumda o trecho superior da faringe e se extende tambem sobre a face 
inferior (proximal) do epistoma, quer dizer, sobre toda a regiao das celulas 
sensoriais mais densamente dispostas. Com a Idade tornam-se os tentaculos 
da base para cima progressivamente amarelos, tirantes ao acastanhado. O 
intestino e geralmente Incolor, ou dum branco opaco; em Indivfduos velhos 
as celulas acidofilas do estomago acentuam-se, se bem que apenas ligelra- 
mente em amarelo. 

Existe um poro cistidial, sito no lado anal da dupllcatura. 
Os estatoblastos castanhos sao todos do tipo dos estatoblastos livres ou 

flutuantes (Fig. 8). Como a largura esta na proporgao de I : 1,71 (termo 
medio) com o comprimento, pertencem aos estatoblastos longos. Sao retos, 
apesar de ser a valva ventral mais convexa que a dorsal. Esse ultimo caracter, 
sem duvida, 'nao restrito ao estatoblasto da especie atual, exerce certa in- 
fluencia sobre a medigao. O anel natatorio, devido a convexidade da valva 
ventral, af visto e medido em escorgo optico, nao chega alem de 79 [i no 
ponto mais largo, ao passo que, na valva dorsal, se verifica a largura de 
108-110 [i. Nao obstante, comp5e-se c anel, tanto ventral quanto dorsal- 
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mente, por ca. de 12 series de camaras chitmicas repietas de ar, de 9 [X de 
diametro cada uma. 

MEDIDAS, EM MICRA, DE QUATRO VALVAS ISOLADAS DORSAIS E VENTRAIS 

VALVAS DORSAIS 

Estatoblasto ■ 2 3 4 Media 
Largura   220 225 235 235 229 
Longura   390 385 415 400 398 
Proponjao   1 :1,77 1:1,71 1 :1,77 1:1,70 1:1,74 
Largura do anel nos polos 100 95 1 10 115 105 
Largura do anel nos lados 38 45 45 50 45 

VALVAS VENTRAIS 

Estatoblasto 1 2 3 4 Media 
Largura   250 250 260 260 255 
Longura   390 395 415 395 396 
Propor^ao   1:1,56 1:1,58 1:1,59 1 :l,52 1:1,56 
Largura do anel nos polos 75 75 85 80 79 
Largura do anel nos lados 30 40 25 38 34 

MEDIDAS CALCULADAS DAS DUAS VALVAS JUNTAS 

Estatoblasto 1 2 3 4 Media 
Largura   235 237 248 248 242 
Longura   390 390 415 398 397 
Proporgao   1:1,66 1:1,65 1 ; 1,68 1:1,61 1:1,65 

MEDIDAS EM MICRA, DE QUARENTA ESTATOBLASTOS FECHADOS 

Largura 216-258; termo medio 236,5 
Longura 380-440; termo medio 405,0 
Proporsao   1:1,58-1:1,86; termo medio I : 1,71 

As oito valvas vazlas foram um tanto achatadas por compressao, como 
o recomenda a Dra. Hastings (1938, p. 530), para obter medidas exatas. 
Tal processo aumenta, porem, na medigao de valvas separadas a largura 
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em relagao com a longura, como se ve nas nossas medldas das valvas ven- 
trals, muito convexas, da especie atual. Essas valvas alcanpam, quando me- 
dldas isoladamente, a proporgao media de 1:1,56, ao passo que os estato- 
blasios fechados teem a proporgao minima de 1:1,58. 

Discussao sobre Stolella agilis 

A nova especie precisa de comparagao com as outras tres especies do 
mesmo genero, a saber, Stolella indica Anna^ndale 1909, S. h I m'a- 
layana Annandale 1911 e S. evelinae Marcus 1941, como tambem 
com Hyaline 11a valhirlae Hastings 1929, cujos zoecios podem sen 
basalmente tao alongados quao em Stolella. 

Stolella indica tern zoecios pequenos, com chanfradura do orl- 
ffcio alongada em sulco longitudinal: os tentaculos, em numero de 30-35, 
sao relativamente curtos e grosses. 

Stolella Himalayan a, depois da primeira publicagao (Annan- 
dale 1911, p. 246) ainda mencionada duas vszes (Annandale 1912, p. 143 e 
1915, p. 169 t. 3 f. I), tern zoecios fortemente convexos no lado dorsal e 
ventralmente achatados, sendo o orificio Inconspicuo situado num tuberculo do 
lado dorsal. Os zoecios sao completamente apostos ao substrate. 

Stolella evelinae possue polipidios de 2,5 mm de comprimento 
(a g i i i s 5 mm) com 45-64 tentaculos brancos (agilis, 40-50, amarelados): 
as colonias formam grinaldas trepadeiras so raramente e apenas em colonias 
velhas (tais tormagoes constituem em a g i II s o caractenstico mais regular- 
mente encontrado em todas as colonias que nao sejam diretamente Iniciais); 
o estatoblasto (Fig. 9), quasi simetricamente abobadado nas faces dorsal e 
ventral tern a proporgao de 1:1,59 (em agilis e ventralmente mais con- 
vexo, portanto asimetrico, e a proporgao e de 1:1,71); o anel natatorio e 
estreito (em agilis e largo): a area central do estatoblasto e grande (em 
agilis e pequena). As celulas acidofilas do ceco distinguem-se em 
S. evelinae pela mtida cor amarela, sendo tal cor apenas alusivamente 
desenvolvida em indivfduos velhos de S. agilis. 

A ectocista transparente de Hyalinella vaihiriae torna-se, com 
a idade, ngida e amarela ou castanha; em S. agilis permanece flexivel e 
incolor: os tentaculos sao especialmente curtos (em agilis, tao compridos 
quao o intestino); a capsula do estatoblasto e quasi circular (a capsula e 
oblonga); o estatoblasto e encurvado (em agilis, quasi reto): a proporgao 
entre a largura e o comprimento e de 1:1,5 (em agilis, de 1:1,71). 
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Notas histoldgicas sobrc Stolella agilis 

(Fig. 5-7) 

Os cortes da regiao da duplicatura de Stolella agilis (Fig. 5) 
rnostram o poro vestibular mais proeminente que em Stolella evoli- 
n a e (Marcus 1941, t. 14 f. 62 t. 15 f. 66). O poro de S. agilis abre-se 
na extremidade dum comprido pedunculo cilmdrico (p), que se salienta para 
dentro da cavldade vestibular (v). No ponto em que o poro se abre para 
a eliminagao dum estatoblasto, existe a mesma Interrupgao da membrana 
sustentadora, como foi notada em S. evelinae (Marcus 1941, p. 108). 
A invaginagao do cistidio ao redor da cavidade vestibular, i. e, a duplicatura, 
e tambem o cistidio restante apresentam em S. evelinae e 
S. agilis dlferen^as histologicas. As celulas granulosas, componentes tao 
caractensticos do epitelio epidermico de S. evelinae (1. c., t. 14 f. 61, z), 
faltam em S. agilis (Fig. 6). Ja dissemos, com respeito a S. eveli- 
nae (I. c., p. 106), que as celulas granulosas nao podem sen as celulas se- 
cretoras da ectocista, e a falta desses elementos em S. agilis confirma 
isso. As celulas vacuolizadas ou vesiculosas, responsabilizadas por nos pela 
secregao da ectocista em S. evelinae (I. c., p. 106-107 t. 14 f. 61,7). 
apresentam-se abundantemente em S. agilis (Fig. 6, v). Ocorre ate em 
todas as celulas fndiferentes (c), que constituem o epitelio pavimentoso da 
endocista, pelo menos uma gotinha da substancia, provavelmente chitma, 
tingivel do mesmo modo que a ectocista. Destarte parece regular a trans- 
■formagao de todas as celulas Indiferentes em vesiculosas na especie atual. 

Caracter histologico semelhante em Lophopus crystallinus e 
Stolella agilis reside na almofada pegadora que se forma no lado 
basal da regiao do brotamento. Ai originam-se os lobulos colonials que 
levam a divisao colonial em Lophopus (Marcus 1934, p. 513) e as tre- 
padelras pendentes de Stolella agilis, as quais, pegando em novo 
substrato, se desatam da colonia-mae, dando origem a colonia-filha. Em 
Lophopus segregam as celulas cilindrlcas da zona aludida (I. c., p. 528 
f. 12, ch) a ectocista comum da colonia. Em Stolella agilis revela-se 
a formagao da almofada pegadora, alias nao presente em todas as fases do 
brotamento, pela elevagao do epitelio que alcanga 2-2,5 vezes a altura do 
epitelio vizinho (Fig. 7). Como se alongam as celulas em varios grupos, ori- 
ginam-se diversas almofadas, separadas por celulas baixas do tipo ordinario. 
Resulta dai o aspeto pectinoso da zona no lado basal da ponta de cresci- 
mento, tanto nos cortes longitudinals quanto nos transversals (Fig. 7B). As 
celulas elevadas conteem, na sua maioria, secre^o de cor azul nos cortes 
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corados segundo Mallory (Azocarmim). O fom dlfere um pouco daquele 
apresentado pelas celulas vacuolizadas, cuja secregao forma a ecfocista me- 
nos viscosa que nas partes velhas, funcionando mais para fixar a trepadeira 
a um novo substra+o do que para revestir a endocista. 

Observagdes biologic as sobre Stolella agilis 

(Fig. 10-12) 

Certo movimento dos tentaculos do lado oral, Imedla+amente depois da 
svaginagao, nao descrito, pelo que sabemos, como fenomeno comum em 
outras especies, pudemos notar com grande frequencia. Trata-se dum li- 
geiro abrir e fechar repetido ritmicamente durante 3-5 minu+os a+e assumi- 
rem esses tentaculos a sua posiQao ereta, como e regular na fase da evagi- 
nagao. O epistoma cuspidato abre-se largamente, quando quaisquer ani- 
malculos de presa, no caso da observagao, Ciliados do genero Coleps, entram 
no fundo do calice formado pelos tentaculos e, assim, se aproximam a boca. 
A abdugao do epistoma dilata a entrada intestinal, facilitando, destarte, a 
atua^ao dos cilios adutores de alimento. 

Pudemos observar muma colonia de Stolella agilis suceder com 
Actinosphaerium o que foi descrito otimamente por Hurrell (1916, p. 31): 
"Para obter um dos aspetos mais belos que pode ser exibido numa demons- 
tragao da vida aquatica, coloque-se uma colonia vigorosa de Lophopus 
crystallinus num pequeno vidro com agua bem clara em que alguns 
Volvox globator sejam metidos. Pelo turbilhao causado pelo Briozoo, os 
Volvox sao pouco a pouco atraidos e como essa alga globosa e grande 
demais para que possa ser engulida, sera tocada ligeiramente por um ou 
outro tentaculo e repelida para a agua; isso da ao publico a impressao tal 
qual os Briozoos jogassem futebol". 

O cistidio e extraordinariamente flexivel e movel, como o indica o nome 
escolhido para a especie. As fases remildas na FIgura 10 Ilustram as gira- 
goes realizadas pelos cistfdios durante meia hora. Fato estranho entre os 
Briozoos constifue a dificuldade que a zona de crescimento movediga da 
colonia vivente de S. agilis oferece a focalizagao continue com aumentos 
maiores. A ectocista secretada pela almofada pegadora (Fig. 7) porporciona 
ao cistidio que atinge um novo substrate a adesao Imediata. O comporta- 
mento das colonias javanicas, tidas por H y a I i n e 11 a punctata forma 
prostrata (Vorstman 1928, p. 10), concorda com o dos zoarios atuais. 

O extremo oposto na famtlia Plumatellidae e representado por especies 
como Afrindella philippinensis de tubo chitmico forte e ngido, 
aposto, mas, nao aderente ao substrate (Kraepelin 1887, p. 118) e sem ne- 
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nhuma formaijao de grinaldas, faltando ate ramos eretos. O genero 
Afrindella Annandale (1912, p. 140) foi criticado ultimamente por Borg 
(1936, p. 24), mas, creio, que constitue grupo distinguivel por ser caracteri- 
zado pela ectocista grossa e rigida, e pelo modo como a zona orificial fecha, 
a maneira dum operculo, o zoecio, cujo polipidio foi invaginado. Os ditos 
caracteres podem ser verificados em material conservado e, visto falar tam- 
bem a Dra. Hastings (1929, p. 310) do " p h i I i p p i n e n s i s group" de 
PlumateMa, parece-me vaTitajoso manter o nome generico Afrin- 
della. Nas palavras de Borg (I. c.) "nao vejo razao de basear em tal ca- 
racter novo subgenero ou ate genero" revela-se a Ideia, nutrida por multos 
que trabalham na sistematica, de representar o genero entidade realmente 
existente, "urn grupo natural", cuja delimitagao deve obedecer as exigencies 
supostas da teoria da descendencia. Na verdade, porem, sao generos e 
subqeneros apenas expressoes subjetivas, criadas no sentido de chegar ao 
agrupamento mais pratico, mais compreensivel, das especies. 

O crescimento de Stole I la a g i I i s, ja resumido na diagnose, liga 
frequentemente folhas distantes da planta, sobre a qual o zoario cresce. 
Numa colonia contamos nove vezes duas folhas unidas pelas trepadelras do 
Briozoario. Com facilidade passa a colonia da planta vivente a outro 
subs+rato, p. e., a folhas mortas, em oposigao ao tigmotropismo muito acen- 
tuado, outrora verificado por nos em Plumatella repens (Marcus 
1926, p. 333), incapaz de crescer por cima duma fenda mmlma. 

Como em Stolella evelinae (Marcus 1941, p. 103), podem os 
estatoblastos ser evacuados pelo poro no cistfdio, situado no lado anal da 
duplicatura (Fig. 12). A cavidade colonial comum proporcicna aos estato- 
blastos soltos do funtculo dum polipidio mais tarde degenerado a saida pelo 
poro dum ativo polipidio vizinho. No caso da degeneragao de todos os 
polipfdios em determinada regiao, os estatoblastos af formados carecem do 
vefculo necessario fornecido pelo Ifquido celomatico, que em tal zona se 
torna estagnado. Nao podem, neste caso, chegar a um poiipfdio em fun- 
gao e, como a duplicatura se contrai em polipidio degenerado, os estato- 
blastos somente podem ser libertados quando o cistfdio se desintegra. Ger- 
minam porem, muitas vezes, antes de tal suceder, sendo tais colonias brotadas 
dentro do celoma colonial, geralmente, incapazes de encontrar alimento o 
que Ihes faz perecer. 

O caso ilustrado pela Fig. 1 I constitue uma excegao. Dos dois estato- 
blastos, germinados em 27 de outubro num cistfdio desprovido de poiipfdio, 
tinham os primeiros polipfdios conseguido abrir caminho atraves do cistfdio 
materno. A penetragao da endocista pelas evaginagoes vigorosas dos indi- 
vfduos jovens, robustos e provides de tentaculos curtos e grossos, talvez nao 
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seja completamente incompreensivel, pois nem o peritoneo, nem a camac/a 
muscular ou a membrana susten+adora ou o epitello oferecem, nomeadamen+e 
em estado morlbundo ou Involuido, mals do que resistencia passageira aos 
+entaculos dos primeiros polipidlos, cujo turgor e solldez sao consideraveis. 
A consistencia dos tecidos em tais indlviduos desabrochados do estatoblas+o 
supera a dos polipidlos velhos, pois, as celulas jovens sao menores e mais 
densamenle dispostas. Perfuragao ativa, porem, da ectocista, mesmo tao 
mole quao eade Stolella agilis, da parte dos polipidlos, parece de 
todo Inverosimil. Quer a endocisla ja antes da germinagao dos estatoblastos 
tenha perecido e, assim, deixado de substituir a ectocista, que, sendo cutf- 
cula gelatinosa, nao pode manter-se coesa durante muito tempo sem tecido 
vivo subjacente, quer tenha havido qualquer orificio causado por fator meso- 
iogico, em todo o caso pensamos terem os polipidios jovens se aproveitado 
dum furo pre-existente e nao o ocasionado. 

O tato da germinapao de estatoblastos dentro do cistidio da colonia 
materna nao e novo (Hastings 1929, p. 310; Marcus 1934, p. 509), mas, possue 
certo interesse, porque mostra ser dispensavel a dessecapao como pretendida 
fase de repouso, tambem para os estatoblastos de Stolella agilis. 
Depreende-se o mesmo da nossa observagao sobre a germinagao dos esta- 
toblastos 8-14 d ias depois de terem sido eliminados pelo poro. Tais estato- 
blastos tinham permanecido, desde a sua origem ate a evaginagao do seu 
primeiro polipfdio, na agua, dentro do mesmo aquario. Em zona subtro- 
pical, como a nossa, onde os rios e lagos nunca estao gelados, reside a 
signlflcagao biologica dos estatoblastos principalmente na capacidade de 
serem espalhados na agua. Teem, portanto, tungao analoga a das larvas 
planctonicas. De maneira Impressionante ensina isso o aspeto da superffcie 
dum aquario 24 horas depois da colocagao duma colonia vigorosa de 
S. agilis na agua. Sobre a colonia esta o espelho dagua coberto pelos 
estatoblastos flutuantes e duas semanas mais tarde veem-se as pequenas co- 
lonias principiantes em toda a parte do vaso. 

Na temperatura de 17° C. (termo medio) precisaram os estatoblastos no 
aquario, cuja riqueza em algas e Protozoarios era mediocre, de 9 dias para 
a sua formagao, desde a data em que foram visiveis como dilata^ao no fu- 
mculo ate a sua saida pelo poro. Essa indicapao refere-se a estatoblastos 
formados em colonias adultas, i. e, compostas por mais de 10 indlviduos. 
Combinando esse periodo de desenvolvimento com o espago de tempo (uma 
a duas semanas), decorrido entre a libertagao do estatoblasto e a germina- 
gao, chegamos a durapao total de ca. de 3 semanas para a reprodugao 
colonial no zoario adulto. 
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Ja o 2." indivfduo duma colonia nascida por es+atoblasto pode, no seu 
fumculo, produzir novos es+atoblastos. Embora precise o estatoblasto na co- 
lonia principiante de mais tempo para o seu desenvolvimen+o que na colonia 
adulta, evidencia-se a capacidade reprodutiva muito alta de Stole Ma 
a g i 1 i s. O aparecimento do primeiro estatoblasto no 2.° individuo da-se 
ca. de 10 dias depois do brotamento do estatoblasto, do qual a colonia 
provem. Dentro de ca. de 12 dias pode o primeiro estatoblasto da colonia 
jovem ser formado e expelido. Avaliando o tempo, que esse estatoblasto 
precisa para germinar, em duas semanas, como termo medio, chegar-se-ia a 
36 dias para o periodo, dentro do qual a colonia jovem pode produzir outra 
colonia tambem jovem. Os dados correspondentes para Lophopodella 
carter! (temperature dagua 22° C.) sao 89 dias no minimo (Rogick 1935b, 
p. 463). Na dita especie os estatoblastos libertaram-se pela laceragao da 
colonia, 12 dias depois do seu aparecimento numa colonia de 14 indivfduos. 
Assim, a prontidao com que sao expelidos pelo poro de S to I ell a nao 
pode ser responsabilizada pela abreviagao do ciclo evolutivo na especie atual. 
A diferemja reside, ao que parece, no penodo muito mais longo que os 
estatoblastos de Lophopodella, soltos do fumculo, necessitam para se 
tornarem capazes de germinagao. 

Cada individuo de Stolella agilis pode produzir varios (mais de 
10) estatoblastos, notando-se tais ainda no intcio do desenvolvimento, perto 
da parede do coi-po, quando o mais velho, proximo ao ceco, ja se desatou 
do fumculo. 

Antes de ser eliminado pelo poro aboral da duplicatura, o estatoblasto 
tern de passar pela regiao mais rica em musculos do zoecio Inteiro. Em 
Stolella evelinae notamos apenas que nao e lacerado nenhum dos 
feixes musculosos pela passagem do estatoblasto (Marcus 1941, p. 102). 
Agora verificamos os musculos parietais e parieto-vaginais dispostos de tal 
modo que caminho estreito, inter-muscular, permanece aberto. A propria 
evacuagao (Fig. 12) processa-se tanto na fase da evaginagao quanto na da 
invaginagao do pollpfdio, nao porem, como foi dito, se o polipidio estiver 
degenerado. Sao os musculos do cistidio que empurram o estatoblasto para 
cima e causam certa evaginagao da regiao da duplicatura. Quanto a dura- 
gao das fases ilustradas nos desenhos 1-4 da Figura 12, nenhuma indicagao 
gera! pode ser dada; as vezes, sao percorridas dentro de 4 minutos, outras 
vezes, a parada da atuagao da musculatura local faz que o estatoblasto 
permanega na regiao orificial do cistidio durante horas seguidas. Atraves 
do poro, o estatoblasto e sempre expelido rapidamente. 

A fase 7 evidencia a chegada dum estatoblasto formado num polipidio 
vizinho. Pelas fases 7 e 8, do inicio da evaginagao, depreende-se, como o 
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processo da libertagao do esta+oblasfo continua durante a subida do polipi- 
dio. A ultima efetua-se principalmente em virtude do trabalho dos musculos 
da bainha tentacular e, destarte, sucede independentemente dos musculos 
circuiares do cistfdlo responsaveis pela ascensao e expulsao do estatoblasto. 
A contragao dos musculos cistidials provoca verdadelra dobra circular (fases 
2-5, 10-15) do clstfdio, constringindo-o proximalmente do estatoblasto, logo 
que este entrou na regiao orificial do zoeclo. Os processes ilustrados na 
Figura 12 foram observados no mesmo Indivfduo, realizando-se as fases I a 
16 no decorrer de 29 minutos (temperatura dagua 17,5° C.). Varias vezes, 
foi vista eliminagao do estatoblasto no momento duma invaginagao repen- 
tina. Tratava-se, nos casos observados, de estatoblastos que ja antes tinham 
chegado a regiao distal do cistfdlo, muito perto do poro. O texto dos 
protocolos respectivos faz supor que se trata, nestes casos, de evacuagao, 
senao causada, pelo menos acelerada pela subita entrada do polipfdio no 
zoecio. As alteragoes da pressao Intra-zoecial efetuadas pela invaginagao 
nao podem ser verdadeiramente analisadas, nomeadamente porque a cavi- 
dade do corpo de urn indivfduo se comunica, em Stole I I a, com a de 
todos os outros animals da colonia. Poder-se-ia, porem, supor, que a inva- 
glnagao muito rapida aumenta localmente, na regiao orificial, a pressao, e 
que tal auxilia a expulsao do estatoblasto. Em segundo lugar, poder-se-ia 
pensar num reflexo. A forte excitagao do ganglio central causadora da 
contragao veemente dos retractores do polipfdio, poderia, simultaneamente, 
motivar constricgao especialmente intensa dos musculos cistidiais. 

Stolclla agilis forma iheringi, f. nov. 

(Est. V — Fig. 13-14) 

Distingue-se da forma tfpica pelo crescimento do zoario, assim como 
pelas proporgoes dos estatoblastos, e pela histologia da epiderme. 

A colonia lembra, quanto a configuragao geral (Fig. 13 A), a da forma 
chamada por Braem (1890, t. I f. I) de Plumatella fungosa var. 
corailoides Allm., denominagao essa, alias, bastante discutida (Annan- 
dale 1911, p. 219, nota; 1915, p. 76). Como foi dito na descrigao da forma 
tfpica, tal crescimento com ramos grudados mutuamente pode originar-se, 
quando as grinaldas trepadeiras formadas na zona de crescimento nao al- 
cangam substrato novo e, entao, aderem a outros ramos da propria colonia. 
O zoario presente, posto nas nossas maos sem substrato, possuia tal, enquanto 
vivo, apenas em regiao reduzida da colonia (Fig. I3,s). Destarte parece 
provavei explicar-se o tipo de crescimento da forma iheringi pela falta 
de outros substrates ao alcance das grinaldas perifericas. Nas zonas internes 
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da colonia apresenta-se o crescimento tfpico do gen. S t o I e I I a com 
distancias entre os pollpfdios sucessivos ou os restos deles de 5-10 mm. Os 
cistidlos sao vitreos e incolores, raramente um pouco Incrus+ados por parti- 
culas alheias, vendo-se atraves da ec+oclsta os in+estinos lacteos, cheios de 
confeudo verde. Os tubos cistidiais teem de diametro 400-600 u, senc'o a 
especsura da ectocista de 20-30 p. Os tubos eretos sao repletos de estato- 
blastos. 

Na regiao externa da colonia e o crescimento mais intenso e, assim, 
sucedem os poliprdios uns aos outros com Intervalos menores. No lado basal 
das pontas em brotamento ocorre, frequentemente, a almofada pegadcra 
descrita na forma tipica (Fig. 7). 

Na anatomia dos pollpfdios concordam a presenga do poro vestibular e 
o numero dos tentaculos, a saber, 35-45, com a forma tfpica. Difere, po- 
rem, a histologia da epiderrne, pela presenga das celulas granulosas, sem 
duvida, escassas. Do mesmo modo que em Stolella evelinae 
(Marcus 1941, p. 106), ocorrem em regioes desprovidas de ectocista, p. e., 
na face externa dos tentaculos e, por Isso, tao pouco quao na dita especie, 
podem ser as celulas matrizes da cutfcula. Em S. evelinae houve mo- 
tivo para considera-las como armazenadoras de substancias de reserva; em 
material que conhecemos somente no estado conservado nao convem dis- 
cutir a fungao delas, embora se apresentem histologica e colorativamente 
identicas as da especie aludida. 

Os estatoblastos sao todos livres, i. e, do tipo flutuante, castanhos com 
anel natatorio claro e retos, portanto, nesses caracteres, iguais aos da forma 
tfpica. Sao maiores que os da forma tfpica e um pouco mais compridos, 
a saber, 1:1,75 (termo medio), a largura do anel natatorio no lado dorsal 
supera muito mais a do lado ventral que na forma tfpica. Essa diferenqa, que 
se depreende do confronto da tabela seguinte com as indicaqoes a respeito 
da forma tfpica (p. 76), poderia por em duvida a oportunidade de ccnsi- 
derar o material do Ceara como forma de a g i 1 I s. Mas, visto que se trata 
de genero ainda quasi desconhecido, nao se pode avaliar a amplitude da 
variaqao dos estatoblastos. A atitude expectante aqui observada nao pre- 
judica separaqao especffica, eventualmente necessaria de future, ao passo 
que a antecipaqao de tal procedimento poderia obscurecer as relagoes mor- 
fologicas, por certo existentes, entre S. a g i I i s e o material presente. 

Medidas, em micra, de vinte estatoblastos fechadqs: 

Largura 
Longura . 
Proporgao 

265-310; media 278 
460-530; media 492 

1 ; 1,61 — I : 1,87; media I : 1,75 
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Largura do anel da valva dorsal: 
nos polos 140-160 
nos lados 80-85 

Largura do anel da valva ventral: 
nos polos 105-1 10 
nos lados 40 

Procedencia: Fortaleza, Estado do Ceara: colhido pela Comissao tecnica da Pisciculfura 
(Inspetoria Federal de Obras contra as Secas). 

A colonia abrigava Rota+oria; Os+racoda em abundancla com as ovipos- 
fu-ras coladas na ectocis+a do Briozoo; e quatro especles dos Oligochaefa, a 
saber, duas do genero Pristina, uma de Dero, e Peloscolex 
evelinae (p. 157 deste Boletim). 

O nome foi escolhido como recordagao de Rodolpho von Ihering, cuja 
memoria nunca demals sera exaltada. 

5. Hyalinella carvalhoi, spec. nov. 

(Est. V — Fig. 15-16) 

Procedencia: Sobre plantas num aquario do Departamento da Produgao Animal, na ci- 
dade de Sao Paulo. 
Sr. Joao de Paiva Carvalho leg. 

Foram vistas duas pequenas colonias crescidas de maneira rastejante 
sobre Elodea e outra pianta. O zoario passa, varias vezes, Ilvremente duma 
folha a outra (Fig. 15). O alongamento da base zoecial, quer dizer a for- 
magao de "pseudo-estoloes", nao ocorre. As ramificagoes sao raras, sendo 
tambem poucos os zoecios eretos. Numa extensao colonial de 10 mm., sao 
dispostos 10 Indivfduos, cujos cistidios, nao carenados, formam angulo de 
ca. de 60° com o substrate. 

O diametro dos cistidios e de 400-500(1, cabendo 50-100 (.1 a ectocista 
transparcnte, gelatinosa, ligeiramente incrustada. Os zoecios sao pequenos, 
sendo a duplicatura Igualmente curta. A ectocista permanece uniformemen- 
te grossa ate a regiao orificial dos zoecios e proemina sobre o nivel do 
orificio do animal invaginado, mesmo nas pontas de gemagao da colonia. 
A regiao orificial e dilatada em comparagao com o zoecio restante, lem- 
brando essa configuragao vesiculosa da dita zona o aspeto conhecido de 

Hyalinella punctata. Ha 40-50 tentaculos, cujo comprimento e de 
400-600(1. Dos 2 mm., aproximadamente, de comprimento dos polipidios, 
800-1200(1 cabem ao Intestino. Importam, assim, os tentaculos em ca. de 
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33 % da longura total do polipidio; sao, portanto, relativamente curtos 
(Stole Ma evelinae : 50%; S. agilis: 60%). 

A reglao aboral (anal) da duplicatura possue um poro, pelo qual os 
estatoblastos sao evacuados. 

Os estatoblastos (Fig. 16) sao todos do tipo dos estatoblastos flutuantes 
(livres) e intermediarios entre o grupo dos estatoblastos "compridos" e "cur- 
tos". Nos polos sao truncados; na vista de perfil, revelam-se encurvados para 
o lado dorsal. O anel natatorio, cinzento como o ago, e largo. A capsula 
dorsal mostra escultura composta por perolas salientes de tamanho igual, 
sendo as da capsula ventral, como em muitas especies, menores no centro. 

Medidas, em micra, de 16 estatoblastos deHyalinella carvalhoi: 

Largura  210-242; media 222 
Longura   328-365; media 349 
Proporgao   I : 1,42 — I : 1,65; media I : 1,57 

Anel natatorio, valva dorsal: 
Largura nos polos 83-110; media 91. 
Largura nos lados 33-48; media 40. 

Anel natatorio, valva ventral: 
Largura nos polos 50-70; media 56. 
Largura nos lados 30-35; media 32. 

A especie foi nomeada em honra ao Sr. Joao de Paiva Carvalho, cola- 
borador cientifico do Departamento de Zoologia da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. 

Discussdo sobrc Hyalinella carvalhoi, spec. nov. 

A nova especie pertence as formas de Hyalinella com ectocista 
mediocremente grossa, i. e, de espessura entre 50 a 100 fx. Sao as especies 
seguintes: H. auricomis (Annandale 1913, p. 227; Id. 1915, p. 79; Has- 
tings 1938, p. 533), que tern ectocista de 48 (.1 de diametro e estatoblastos 
pequenos e compridos com area alongada. H . v a i h I r I a e Hastings 
(1929, p. 309), com ectocista de 50-l00|.i, possue estatoblastos cuspidatos 
e, assim, de aparencia muito diferentes. Alem disso, torna-se a ectocista na 
especie de Tahiti ngida e amarela com a Idade. Em Hyalinella punc- 
tata (Hanc.) (Rogick 1940, p. 196 e outros) Importa o diametro da ecto- 
cista em 125 (X, sendo os estatoblastos nao somente malores, mas, tambem, 
muito mals largos que na especie atual. H. longigemmis (Annan- 
dale 1915a, p. 168; Id. 1921, p. 208) possue ectocista tao grossa quao 
H. punctata e estatoblastos nao muito diferentes dos atuais. Sao 
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tambem encurvados dorsalmente, mas, as medldas nao concordam nas duas 
especies. Assim, e a proponjao de 1 : 1,68 em I o n g I g e m m i s ; de 
I : 1,57 em c a r v a I h o i : e o tamanho absolute e malor em I o n g i - 
g e m m i s (250 x 420 p.) que em carvalhoi (222 x 349 p). A!em dis- 
so, foi realgada por Annandale (1915a, p. 168) a pequenez da capsula em 
loingigemmis, pols Importa em 57% da longura e em 68% da lar- 
gura do estatoblasto, sendo as porcentagens correspondentes da capsula no 
estaioblasto de carvalhoi 72% e 78%. Sem duvida, nao proporcio- 
nam tais criterios distingao rapida das duas especies; sao, porem, caracte- 
res muito mais signlficantes que outros, p. e., os derivaveis do crescimento 
da colonla. Nas duas descrigoes citadas, relativas a H. longigem- 
mls, os zoarios foram assinalados como de configuragao geral absoluta- 
mente diferente. 

Ires outras especies de Hyal Inella constituem grupo especial, ca- 
racterizado por ectocista grossa. Em H. In die a (Annandale 1915a, p. 
165, 167; Abricossoff 1927, p. 311; Hastings 1929, p. 301-302) e H. bi- 
gemmis Annandale (1919, p. 94; Abricossoff 1926a, p. 33, 34) enche a 
ectocista os Intersticios interzoeciais. H. lendenfeldi (Ridley 1890, 
p. 62; Hastings 1929, p. 301) possue tambem ectocista grossa, que acom- 
panha apenas aproximadamente os contornos da endocista. Medigao da 
ectocista Ilustrada na figura 1A da Dra. Hastings (l.c, p. 302) prova que 
tern 100-300 p de diametro. 

Segundo as observagoes de Kraepelin (1887, p. 127-128), varia nao so- 
mente o numero, mas, tambem, a longura dos tentaculos conforme o esta- 
do alimenticio da colonla e a estagao. Assim, perde esse caracter o seu valor 
para a separagao das especies e, alem disso, geralmente nao pode ser veri- 
ficado exatamente em material conservado. A proporgao entre o compri- 
mento dos tentaculos e o do Intestine foi Indicada para algumas especies de 
Hyalinella, a saber; H. vaihiriae 1: 3-4; carvalhoi I :2: 
punctata 1:2 (medigao da fig. 124 de Kraepelin 1887); e lenden- 
feldi 1:1 (Ridley). Em H. bigemmis foram os tentaculos descritos 
como mediocremente curtos, em H. in die a, como mediocremente com- 
pridos. De H. longigemmis existe apenas a indicagao geral de que 
concordam com os tentaculos de H. punctata. 

D. Summary 

A fragment of a living colony of Cryptosula pallasiana 
was obtained near Rio de Janeiro In a locality 3 miles from the transatlantic 
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steamers' route. As the extra-european distribution of this species is through- 
out discontinuous, perhaps due to its growing on ships (Waters 1926), the 
present occurrence cannot be judged zoogeographically. No example is 
known where hyperstomial ooecia as well as internal ovisacs exist in the same 
species of Polyzoa according to the conditions of the habitat (Neviani 1937, 
1939). Therefore ovicelled material as that from Madeira (HIncks 1880a) 
can not be Included In the synonymy ofC. pallasiana. Exechonel- 
la brasillecisis C. &B. 1928 resembles C. pallasiana, but 
the zooecia are bigger and although zooecia of C. pallasiana from 
southern Alaska (O'Donoghue 1925) are as long as those of E. brasi- 
! i e n s i s , they are narrower. The process of calcification of the front wall 
in E. brasiliensis seems to be the same as that In C . palla- 
siana described by Smitt (1865), Harmer (1902) and Waters (1926) and 
thus the generic position of E. brasiliensis is not satisfactory. 

Of the various taxonomlc characters in Phylactolaemata the statoblasts 
and the ectocyst are chiefly Important. Till now six species of Phylacto- 
laemata had been verified in South America, and two of them (Pecti- 
nateila iheringi and Stolella evelinae) were described 
In detail. With the three species treated In the present paper, the number 
of south american Phylactolaemata reaches that recorded from Africa. 

Some colonies from the southern part of the State of S. Paulo were 
identified with Plumatella fruticosa, although the statoblasts are 
not as elongated as In european specimens. Yet their average ratio I : 1,66 
does not lie below the limits known from other extra-european material (An- 
nandale 1911, f. 42 A; Vorstman 1928, p. 6). Moreover no other species 
of Plumatella bears such a strong resemblance to Fredericel- 
!a sultana (Rogick 1935, p. 255), and the very regular ramification 
(Wesenberg-Lund 1897, p. 270) corresponds perfectly to Braem's figure (1890, 
t. 2 f. 22). 

A rapid review of the systematic arrangements given by Allman, Hyatt, 
Jullien, Kraepelin and Annandale leads to what the author considers the best 
actual classification of the families and genera, that Indicated by Dr. Rogick 
(i935a). In the largest family, the Plumatellidae, a subdivision in Plumatel- 
linae and Hyalineliinae is proposed (p. 72), though the differences are rather 
gradual than fundamental ones. The ectocyst of the Hyalineliinae is trans- 
parent, often soft and somewhat swollen, the free branches are generally 
short, and fixed statoblasts are rare. In the Plumatellinae the ectocyst of 
adult colonies is always opaque and rigid, free branches may be long, and 
fixed statoblasts are common. By the very stiff and corneous ectocyst as 
well as by the manner how it closes the orifice when the polypide is retracted, 
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Afrlndella can be distinguished from PI uma fella, though Borg 
has criticized (1936) Afrindella. Stephanella Is well sepa- 
rated from the other two genera of the Hyalinellinae. Stolella and 
Hyalinella are tentatively maintained as distinct genera, but there is 
perhaps no real difference between the pseudostolons of Stolella and 
the sometimes very elongated zooecia of Hyalinella vaihiriae. 
The latter species, as well as the three known species of Stolella are 
compared (p. 77) with the new Stolella agilis found in S. Paulo. 

The budding shoots of the branches of S . agilis are able to move 
amply to and fro, as Dr. Vorstman (1928, p. 10) noted in a species she con- 
siders to be Hyalinella punctata phase prostrata (the mo- 
bility and the statoblasts of this material as well as the great 
difference between Dr. Vorstman's densa and prostrata let us 
suppose that only her densa belongs to punctata). In adult co- 
lonies of S . agilis the statoblast is formed In 9 days and expelled by 
the pore in the aboral region of the duplicature (Fig. 12) that was already 
described in Stolella evelinae (Marcus 1941). Without drying 
the statoblasts sprout 7-14 days after expulsion. Already the second poly- 
pide of a young colony can produce statoblasts that are set free 12 days 
later. The parietal muscles are arranged so as to leave a free space that 
allows the statoblast to pass when It Is pressed upwards by the circular cystidial 
muscles. 

The vestibular pore of Stolella agilis lies on the tip of a long 
peduncle projecting into the vestibular cavity (Fig. 5, p). In the epidermis 
there are no granular cells. The vesicular or vacuolized cells (Fig. 6, v) secern 
the ectocyst. We presume that all the indifferent cells gradually transform 
to secretory ones. At the basal side of the growing point of the branch 
groups of cells elongate and form a gluing cushion (Fig. 7), the secretion of 
which fixes the growing shoot to a new substratum. 

As an exceptional occurrence we noted two statoblasts germinating with- 
in the maternal cystid (Fig. I I), that succeeded to reach the open water, 
probably through an artificial gap in the ectocyst. That Is contrary to their 
general fate, to die inside the old tube. 

We obtained a colony from Ceara grown in the manner of P I u - 
matella fungosa var. coralloides Allm., figured by Braem 
(1890). Such a colonial growth may be due to the Impossibility of the peri- 
pheric branches of S . agilis to reach a new substratum; then they 
stick together with one another and the colony forms a dense bush. The 
number and length of the tentacles (35-45) and the vestibular pore are the 
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same In S. a g i I i s from S. Paulo and the new form, forma i h e r i n g i, 
from northeastern Brazil. The ectocyst in forma i he ring i is thinner 
(30 (.1) than that of agilis typica (50-80 n). Granular cells of the 
endocyst, as found in Stolella evelinae (Marcus 1941, p. 106), 
occur in forma i h e r i n g i beside vacuolized and indifferent ones. 

The statoblasts of f. i h e r i n g i are bigger, with an average width 
of 278 p, and length of 492 (typical agilis 236,5 and 405 fx). The 
average proportion is in f. iheringi 1:1,75 and in typical agilis 
I : 1,71 . Besides the width of the annulus of air cells is different; in typical 
agilis the annulus on the dorsal valve measures 95-1 15 (x at the ends and 
38-50 p. at the sides, in f. Iheringi 140-160 ix at the ends and 80-85 
fx at the sides. On the ventral valve it is in typical agilis 75-85 [X 
at the ends and 25-40 (X at the sides, in f. iheringi 105-1 10 jx at the 
ends and 40 [X at the sides. 

Hyalinella carvalhoi n. sp., found In an aquarium in S. Pau- 
lo, belongs to the group of species with moderately thick ectocyst, as do 
H. auricomis, H. vaihiriae, H. punctata and 
H. longigemmis. The last species is nearest to carvalhoi, 
but the ratio of the statoblasts is different and the capsule In longigem- 
mis Is especially small: 57% of the length, 68% of the breadth of the 
statcblast. In carvalhoi the capsule is 72 % of the length and 78 % 
of the breadth. H. indica, H. bigemmis and H . I e n - 
d e n f e 1 d i form the Hyalinella - group with thick ectocyst. The 
cystidial pore found in Stolella occurs also in H. carvalhoi. 
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F. Esfampas 

ESTAMPA 1 

Fig. 1 — Cryptosula pallasiana (Mo ). A, zoecios em vista 
frontal; B, operculo. 

Fig. 2 — Estatoblasto livre de Plumatel a fruticosa Allm. 
A, vista dorsal; B, vista ventral; C vista do lado com a 
face dorsal para a direita. 

Fig. 3 — Estatoblasto sessil de Plumatel a fruticosa Allm. 
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ESTAMPA II 

Fig. 4 — s to I e 1 1 a agilis, sp. n. A, paite duma colonia adulta; 
B, colonia principiante, oriunda do estatoblasto (e); C, gri- 
nalda trepadeira (colonia-filha), desatada da colonia-mae e 
aderente a urn novo substrate. 

Fig. 5 — Stolella agilis, corte transversal da regiao do poro 
vestibulai. a. cavidade do corpo; c, cistidio invaginado [du- 
plicatura): p. pedunculo em cuja terminagao se abre o poro; 

cavidade vestibular. 

Fig. 6 — Corte tangenclal da parede do corpo de S t o I e I la agi- 
lis. c, celulas Indiferentes: v, celulas vacuolizadas. 

Fig. 7 — Stolella agilis, zona de gema<;ao. A, vista total com 
a almofada pegadora (a) no lado basal da ponta em cre- 
cimento. B, corte transversal da almofada pegadora com os 
grupos de celulas secretoras. 
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ESTAM PA III 

Fig. 8 — Estatoblasto de Stolella agilis. A, vista dorsal; B, 
vista ventral; C, vista do lado com a face dorsal para a 
direita. 

Fig. 9 — Estatoblasto de Stolella evelinae Marc. A, vista 
dorsal: B, vista do lado. 

Fig. 10 — Stolella agilis, grinalda trepadelra da ponta de ge- 
magao. 1-5, fases sucessivas das giragoes; foi marcado (x) 
o I.0 zoeclo que particlpa nos movimentos. 

Fig. I I — Brotamento de dois estatoblastos de Stolella agi'is 
num cistidio vazio (A). B, as colonias Incipientes teem 
conseguido penetrar o velho cistidio. 
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ESTAMPA IV 

Fig. 12 — Evacuagao do es+atoblasto pelo poro no lado anal da 
duplicafura em Stolella agills com o polipfdio in- 
vaginado (1-6) e 'evaginado (7-16). Observa9ao do mes- 
mo individuo durante meia hora. 
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ESTAMPA V 

Fig. I 3 — Colonia de Stole Ma agilis forma i h e r i n g i (A) : 
ramo isolado (B) com aumento igual ao da figura pr.nci- 
pal. p, Oligoqueto (Peloscolex evelinae) enroscado entre os 
ramos do zoario; s, ponto em que a colonia tinha ade- 
rido ao substrato. 

Pig, 14 — Estatoblasto de Stolella agilis forma i h e r i n g i. 
A, vista dorsal; B, vista ventral; C, vista do lado com a 
face dorsal para a direita. 

Fig. 15 — Hyalinella carvalhoi, sp. nov. Colonia adulta 
em crescimento dum substrato para outro. 

Fig. 16 — Hyalinella carvalhoi, estatoblasto. A, vista do 
lado dorsal: B, vista de perfil; C, vista do lado ventral. 
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I. 

Generalidades 

Metodos de descri^ao do sistema nervoso autonomo utilizados nos Ver- 
tebrados tern sido, com relativo exito, empregados tambem nos Invertebrados. 
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Como se sabe, as describees sao baseadas ora na proprledade ainda dis- 
cutida da transmissao do impulso nervoso por via qufmica, ora na disposi^ao 
e particularidades morfologicas dos elementos constitutivos de tal sistema 
nervoso. Gragas a este ultimo metodo foram reveladas varias estruturas, 
em geral plexiformes, na Intlmidade dos orgaos infernos, cuja natureza au- 
tonoma (simpatica) ficou pelo menos morfologicamente bem estabelecida. 
Particularmente nos Crustaceos, como nos Artropodos em geral e tambem 
nos Poliquetos, o canal intestinal e anteriormente inervado, em parte pelo 
sistema estomato-gastrico e em parte pelos plexos nervosos posteriores. Os 
nervos originam-se, respetivamente, do primeiro e ultimo ganglios da cadeia 
nervosa ventral. Caractenstica primacial dos elementos nervosos que su- 
prem o trato digestive e outros orgaos infernos, como e notorio, reside na li- 
gagao Imediata com a referida cadeia e nao diretamente com o cerebro. 
Tal peculiaridade levou os autores a inclut-los no sistema simpatico. Ja des- 
de Milne Edwards (1834, I, p. 149) que se considera nos Crustaceos urn sis- 
tema nervoso visceral distinto, em conexao direta com a cadeia nervosa 
ganglionar. As pesquisas de Lemoine (1868), de Mocquard (1883), de Ret- 
zius (1890) entre os mais antigos, de Alexandrowicz (1909), e de Keim (1915) 
e outros, especialmente nos Decapodos, demonstraram a existencia de uma 
densa rede nervosa que supre os orgaos acima aludidos. Zimmer (1924, 
p. 288) e Balss (1927, p. 873), resumindo +als pesquisas, consignam nesses 
Crustaceos urn sistema nervoso visceral (simpatico) para o estomago, para 
o coragao e para os intestines. A parte anterior, constituida de nervos e 
ganglios que envolvem o esofago, e bastante complicada, sendo em geral 
aceito o esquema de Giesbrecht (ap. Balss I. c.). Os nervos da parte pos- 
terior partem do ultimo ganglio abdominal. 

Para Hanstrom (1928, p. 449) o sistema nervoso simpatico dos Crusta- 
ceos tern dupla origem, i. e, provem do conetivo esofagico formado pelo 
tritocerebro e do ganglio mais posterior da cadeia nervosa ventral. Ha ainda 
os nervos do coragao oriundos dos ganglios toraxicos. Nem todas as ordens 
desta classe dos Artropodos se acham bem pesquisadas quanto a este sis- 
tema. Mesmo nos Malacostracos, os melhores conhecidos ate agora, diz 
Hanstrom (1928, p. 450), nao foi descnita a inervagao do ffgado e dos 
orgaos reprodutores. O primeiro deveria ser suprido por fibras da parte 
anterior do sistema nervoso simpatico e os ultimos de elementos provenien- 
tes do 3. ao 5. ganglios toraxicos. Oconre ainda frequentemente, o n e r v u s 
intermedius, incluido no sistema nervoso simpatico e particularmente 
bem desenvolvido nos Ostracodos (Gigantocypris), que acompa- 
nha os conetivos da cadeia ventral de ganglio para ganglio. Nestes ani- 
mals (Ostracodos), como em outros Crustaceos, na parte anterior do sistema 
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nervoso visceral tritocerebral, tido como simpatlco, encon+ra-se um par de 
ganglios conetivos ou viscerais, de onde partem nervos para o frato digestivo. 

Conhecido e este sistema simpatico tritocerebral em Cypris 
fuscata (Hanstrom 1924, p. 32). Em outros Ostracodos, nao somente tal 
sistema, mas tambem o comportamento do simpatico posterior, que seria, 
em comparagao com os Vertebrados, do sistema parassimpatico, nao se acham 
esclarecidos. Do mesmo modo, muito menos ainda a inervagao da gliandula 
do Intestino medio (tigado) e outras partes do tubo digestivo tern sido objeto 
de investigagao por parte dos especialistas. 

A maioria dos autores e tratadistas fala da inervagao das visceras 
dos Entomostracos, como foi dito, por um sistema estomato-gastrico em co- 
municagao com os ganglios primeiro e ultimo da cadeia ventral. Nos Os- 
tracodos em particular, este sistema acha-se em ligagao com o tritocerebro. 
Faltam, em geral, Infomnagoes mais precisas sobre a Inervagao das diferentes 
partes do tubo digestivo. Os autores referem-se apenas (Hianstrom 1928, 
p. 449) a plexos do Intestino terminal (Phyllopoda) e a plexos Intesti- 
nais (C I a d o c e r a). 

A primeira modalidade apontada, de distingao dos elementos constitu- 
tivos do sistema nervoso autonomo, aplicada aos Invertebrados, vem propor- 
cionando melhor conhecimento das particularidades da inervagao, especial- 
mente dos orgaos internos. Esta modalidade, que se baseia mais propria- 
mente na especificidade de certas substancias quimicamente conhecidas 
pelos elementos do sistema nervoso autonomo, empregada nos Invertebrados, 
tern tambem contribuido para esclarecer o funcionamento de varies orgaos. 

O resurglmento da teoria da transmissao do influxo nervoso por via hu- 
moral, acenada em 1877 por Dubois-Reymond (ap. Goodman & Gilman 
1941, p. 324), levou inumeros estudiosos a pesquisar, especialmente nos Crus- 
taceos, a ocorrencia e a agao de varies substancias que agem especifica- 
mente sobre as chamadas celulas efetoras autonomas. O emprego de tais 
substancias veio tornar possivel a evidencia, pelo menos fisiologicamente, de 
estruturas do sistema nervoso autonomo em orgaos de varios animals, ainda 
nao verificadas histologicamente. Dado o conhecido antagonismo tislologi- 
co entre o simpatico e o parassimpatico, a a^ao de substancias simpatico- 
mimeticas ou paraslmpatlcomlmeticas sobre diferentes orgaos tornou possi- 
vel, muitas vezes, a elucidagao do mecanismo de suas fumjoes. 

Ja esta demonstrado que, em muitos animals, a maioria das visceras e 
Inervada por elementos de ambos os sistemas, de modo que a atividade, em 
um momento, e o resultado da soma algebrica das duas influencias compo- 
nentes. A agao de um sistema e posta em relevo pela remo^ao ou paralisia 
do sistema oposto (Goodman & Gilman I. c.. p. 321). Para tal fim, tern sido 
preferido, em muitos casos, o processo farmacologico, pelo emprego das 
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subsfancias acima referidas. ParHcularmente nos Crust6ceos1 tal metodo 
veio favorecer extremamente a pesquisa da inerva§ao dos orgaos do trato 
digestivo. 

A referida hipotese da transmissao do influxo nervoso por via qutmlca 
nos musculos estriados dos Verfebrados, revigorada por Dale (1936) e seus 
colaboradores, foi nao ha muito ex+endida ao sis+ema neuro-muscular dos 
Crustaceos (Mamay & Nachmansohn 1937, p. 1005). Das subs+anclas que 
tern influencia sobre o sistema nervoso autonomo, a acetilcolina foi precisa- 
mente a que se demonstrou exlstir em grande abundancia nos tecidos de 
varios representantes desta classe dos Artropodos (Welsh 1938, p. 151). 
£ste mesmo autor (1939, p. 237) veriticou que, sob a Influencia desta droga, 
o coragao dos Crustaceos reage pelo aumento da frequencia e amplitude 
das pulsagoes, contrarlamente ao que ocorre com o mlocardio dos Vertebra- 
dos, o que foi confirmado por Davenport, Loomis & Opler (1940, p. 498) • 
Davenport (1941, p. 179; 1942, p. 255). Ao demais, o comportamento dos 
musculos esqueletlcos daqueles Artropodos e tambem diverse do dos dife- 
rentes Vertebrados, como resulta dos recentes trabalhos de Katz (1936, p. 
219) e outros. Ainda nos Crustaceos, segundo a opiniao de Hoadley (1934, 
p. 494; 1937, p. 155) e Welsh & Haskin (1939, p. 414), a acetilcolina interfere 
no conhecido fenomeno da autotomia. 

Afora os orgaos de rela<;ao, nos Entomostracos, tambem foi verificada 
a Influencia excitadora dos reflexos pela acetilcolina, no trato digestivo. 
Recentissimamente, Obreshkove (1941, p. 105) demonstrou em Daphnia 
m a g n a uma acentua^ao das contragdes ntmicas do intestino provocadas 
pela atua^ao direta daquela substancia. Tais fenomenos estao, sem duvida, 
Intimamente ligados a inerva9ao visceral. 

Nao somente nos Ostracodos, mas ainda em v6rios Entomostracos, sao 
as partes do canal intestinal dotadas de movimentos ritmicos relacionados, 
manifestamente, com o sistema nervoso autonomo. Realmente, alem do es- 
tomago, tambem os intestines e suas glandulas anexas mostram contra^oes e 
dilata^oes ntmicas sob a agao de varios agentes mecanicos, fisicos ou qui- 
micos; estes movimentos sao acelerados ou retardados ou mesmo inhibidos. 
Em varios Cladoceros (Dap h,n i a), por ex., o toque com urn finissimo esti- 
lete de vidro, no ponto em que o estomago continua com o intestino, de- 
termine uma parada repentina dos batimentos cardiacos, ao mesmo tempo 
que a regiao posterior do intestino inicTa uma serie de vigorosas contra^oes. 
Depois de urn curto periodo, o coragao volta a atividade normal e o intes- 
tino a ntmicidade regular dos seus movimentos. 

Certos Ostracodos, como me foi dado observar, apresentam fenome- 
nos correspondentes. Sob determinadas condigoes do meio, fecham e abrem 
suas valvas quitmicas, com maior ou menor rapidez, segundo certos agentes 
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excitadores: luz, calor, toque mecanico etc. O estomago e a glandula do 
intestino medio sao rftmicamente contrateis. Dada a transparencia das val- 
vas, e possivel acompanhar o numero de contragoes de ambos. Sendo ani- 
mals de pequeno porte, nao medindo, os maiores (Klie 1926, p. 6) mais de 
23 mms de comprimento, as observagdes dos movimentos rftmicos nao dis- 
pensam o auxflio de uma lupa. 

Pelo exposto verifica-se que, nos Entomostracos, o chamado slstema ner- 
voso simpatico apresenta varies pontos ainda nao be-m esclarecidos, especial- 
mente quanto a fisiologia. Na base dos resultados obtidos com o emprego 
de substancias quimicas especfficas, tem-se admitido ocorrerem nestes animais 
estruturas comparaveis as do slstema nervoso autonomo. Os caracteres de 
tais estruturas, suas relagoes com o chamado slstema simpatico dos Crustaceos, 
e o proprio funcionamento dos orgaos por eles inervados constituem pno- 
blemas que aguardam solugao por parte dos pesquisadores. No Ostracodo 
do gen. Strand esia alguns destes pontos sao aquT focaiisados, consti- 
tuindo, como se vera, objeto principal da presente publicagao. 

Aqui entre nos ocorrem varias especies de Ostracodos e entre os mais 
abundantes acham-se os do genero Strandesia, ate agora encon- 
trados unicamente na America do Sul e Central. 

Em virtude de este animal proporcionar, pela transparencia das valvas, 
a observagao dos movimentos da glandula do Intestino medio e de outras 
regioes do trato digestive, resolvi verificar se tambem, Strandesia, tal 
como D a p h n i a, reagiria a acetilcolina e a outras substancias que Influem 
sobre o sistema nervoso autonomo. Sendo a glandula do intestino medio 
daquele Ostracodo rftmicamente pulsatil, contraindo-se e dilatando-se de 
modo particular, como adeante sera anotado, pareceu-me material adequa- 
do 6 investigagao da Influencia daquelas drogas, numa tentativa de con- 
tribuir para o estudo da mediagao qufmica dos influxes nervosos nestes 
curiosos animals. Tanto mais interessantes me pareceram estas pesquisas, 
quando se nota serem escassas e mesmo contraditorias as informagoes sobre 
o sistema nervoso autonomo dos mesmos. E assim que, alem da particula- 
ridade excepcional da ligagao do sistema estomato-gastrico com o tritoce- 
rebro, relativamente a inervagao dos orgaos digestives, Liiders (1909) por 
ex., figura (t. 8, fig. 23) na cadeia nervosa ventral de Gigantrocypris 
agassizii conjuntos de celulas ganglionares que emitem urn filamento 
para deante e para tras, que se perde nas comissuras. Tal filamento e tais 
conjuntos de celulas ganglionares sao Indicados na mencionada figura como 
nervos e ganglios simpaticos. No entretanto, no texto (p. 137), ao descre- 
ver estes elementos, o autor diz que nao pode afirmar sejam eles realmente 
do sistema simpatico e que se assim fossem, seria esse o primeiro caso da 
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demonstra^ao de nervos simpaticos nos Entomostracos, o que nao corres- 
ponde a realidade. 

Por outro lado, o comportamen+o de varies orgaos dos Invertebrados 
sob a influencia das subsfancias chamadas colinergicas tem sido tao singular 
que uma sistemafizagao dos resultados conhecidos es+a longe ainda de ser 
obtida. Asslm, por ex., nos Moluscos, a acetilcolina revelou-se Inhibidora 
das pulsa^oes cardiacas, enquanto que nos Artropodos e fortemente exci- 
tadora. Nestes ultimos, a atropina abole a agao da acetilcolina, e nos pri- 
meiros nao fem qualquer efeito (Julien 1936, p. 774; Prosser 1940, p. 92; 
Welsh 1940, p. 68; Davenport 1940, p. 69). Ainda mals, ate bem pouco 
tempo cria-se que os mecanismos colinergicos e adrenergicos seriam limitados 
aos Vertebrados (Grautrelet 1935, p. 238], o que hoje nao mais e admitido 
a vista das recentes pesquisas de varies autores. 

Utilizando a via fisiologica, pareceu-me possivel a verificagao da ocor- 
rencia, na glandula do intestine medio de Strandesia, de elementos do 
sistema nervoso autonomo, ate agora nao identificados morfologicamente, 
pelo menos nos Ostracodos. 

Alem disso, dada a desconcertante reagao de diversas estruturas dos In- 
vertebrados as drogas colinergicas, pareceu-me oportuno estudar o compor- 
tamento de tal glandula dos Ostracodos sob a Influencia das mencionadas 
drogas, esperando com Isso contribuir, na medida do possivel, seja para o 
conhecimento da fumjao deste orgao, seja para o estudo da transmissao do 
impulso nervoso por via quimica, atualmente na ordem do dia. 

Urn outro ponto que me pareceu oportuno focalizar neste trabalho e o 
relative ao complicado aparelho de apreensao dos alimentos deste Ostra- 
codo. Nestas duas ultimas decadas, em varies Entomostracos, este 
aparelho tern sido estudado com bastante minucia, com o auxflio de mo- 
dernos metodos tecnicos nas Daphnidae (Cannon 1922; Storch 1922, 
1926; Franke 1925); nos Phyllopoda (Storch 1925); nos Cope pod a 
(Storch 1928; Storch & Pfisterer 1926). Nos Ostracodos apenas anotei. na 
literatura a mao, os trabalhos de Cannon (1925) e os de Storch (1926), estes 
ultimos completados com urn exaustivo estudo em Notodromas mo- 
n a c h a (Ostracodo marinho) com o auxflio da lupa do microtempo, pu- 
blicado recentemente (1933). 

Tendo a mao grande quantidade de animals vivos, valendo-me do arti- 
ffcio empregado por Storch (1933, p. 154), com ligeira modificagao, pude 
observar, com relative exito, o funcionamento das diferentes pegas do apa- 
relho de apreensao, podendo assim comparar os meus proprios resultados 
com os de Cannon (I. c.) e os de Storch (I. c.) e, assim, ajuntar mais alguns 
dados sobre o complexo mecanismo de apreensao dos alimentos do Ostra- 
codo supra mencionado. 
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As Strandesia ocorrem abundantemente nos aquarlos do Labora- 
torio de Fisiologla. As observagoes destes animals nos aquarlos levaram-me a 
inclui-los entre os Ostracodos ras+ejadores do fundo, segundo a classificagao 
apresen+ada por Woltereck (1898, p. 598). Antes de passar a parte experi- 
mental, relatlva a atuagao de determinadas drogas, principalmente sobre a 
glandula do intestine medio, julgo Indispensavel tratar, se bem que suma- 
riamente, de alguns pontos da sistematica, da morfologia e da fisiologia 
deste animal. As condigoes atuais nao permltiram a remessa do material 
para os especialistas e, porisso, com os recursos bibliograficos disponiveis, 
resolvi tentar a classificagao do material, dando uma descrigao Ilustrada do 
mesmo, o que certamente podera possibilitar, no futuro, se necessario, uma 
retificagao. 

2. 

Material u+ilizado nas experiencias 

a) Taxonomia e morfologia geral de Strandesia 

Como disse, em todas as experiencias foram utilizados numerosos exem- 
plares de Strandesia, Ostracodo da familia C y p r i d a e, subfarmlia 
C y p r i n a e. 

A taxonomia dos representantes desta ordem dos Crustaceos reside, em 
grande parte, nos caracteres morfologicos da casca e do esqueleto Interno. 
A forma, a cor, as esculturas e as manchas que ocorrem em ambas as valvas 
e a conformagao das armaduras esqueleticas, sao elementos basicos para a 
classificagao. 

Todos os exemplares disponiveis chamaram logo a atengao por serem 
provides de uma crista atilada, de contorno triangular, inserida no bordo 
dorsal da valva direita. O apice do triangulo chega a atingir o tergo cau- 
dal do bordo dorsal valvar. Esta crista e peculiar dos Ostracodos do genero 
Strandesia. Segundo Klie (1932, p. 468) as especies deste genero, ate 
hoje conhecidas, portadoras de tal apendice, sao em pequeno numero. De 
todas elas, Strandesia bicuspis Claus 1892 existe somente nas Ame- 
ricas do Sul e Central. 

Nao me sendo accessivel, no momento, a publicagao fundamental de 
G. W. Milller (Das Tierreich 1912), vali-me principalmente dos trabalhos de 
Klie e de Furtos, para o confronto das peculiaridades do meu material com 
as descrigoes e figuras destes autores. Para justificativa da classificagao e 
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mesmo, como disse, para possibilitar qualquer retifica^o fu+ura, incluo no 
presente trabalho alguns desenhos (Est. II-IV) das par+es mais importan+es 
para a taxonomla dos animais, objeto destas pesquisas, ao lado de ou+ros 
(Est. I) acompanhados de r^pida e sumaria descriijao, para ilustrar a organi- 
zagao interna. Este ponto pareceu-me de interesse, visto ter sido principal- 
mente sobre a glandula do intestine medio que observe! a influencia das 
substancias empregadas nas experiencias. 

As Strandesia medem de mm 1,5 a 2 de comprimento e I mm 
de largura, a crista incluida, sendo todos femeas e a maioria portadora de 
ovos ainda nao segmentados. As duas valvas sao oblongas (Est. II, Fig. 4), 
tendendo geralmente a subreniforme. Visto de perfil, o bordo ventral mos- 
tra-se ligeiramente sinuoso, com reintrancias apenas perceptiveis na regiao 
mediana e posterior. Tanto a margem rostral como a caudal sao arredon- 
dadas, sendo esta um tanto mais estreita que aquela. Todo o bordo livre 
das valvas e guarnecido de um fileira de cerdas Irregularmente distanciadas 
uma das outras. Ambas as conchas valvares sao transparentes, com a pig- 
mentagao verde azulada mais forte e concentrada nas partes media, poste- 
rior e circum-ocular, formando manchas azuladas. Em geral, tais manchas 
atingem a regiao dorsal, sendo constante uma posterior, em forma de cres- 
cente de concavidade dorsal com a qual abra^a as marcas da inser§ao dos 
musculos adutores (m). Tambem, com muita frequencia, se encontra uma 
grande placa intensamente pigmentada na regiao media, equidistante dos 
bordos; e alongada e possue a por^ao anterior larga e de forma trapezoidal. 
Todas estas manchas sao constituidas por um conglomerado de pequeninos 
poligonos distintamente separados uns dos outros, os quais tern, no centro, 
um diminuto cfrculo claro. Por entre os poligonos pigmentarios granulosos, 
erigem-se cerdas finas. Tal aspeto e mais frequente nas manchas da regiao 
caudal. 

As conchas sao acentuadamente convexas, com a convexidade maxima 
na parte media. A passagem desta parte para os bordos, anterior e pos- 
terior, faz-se abruptamente, de tal modo a parecer a referida parte media 
uma grande giba esferoidal. A superficie externa de ambas as valvas e 
armada de cerdas, alem das ja mencionadas por entre as manchas, sendo 
mais densas na regiao caudal. Tais cerdas implantam-se na camada cal- 
carea da valva, tal como em Cypris pubera e figurado por Fassbinder 
(1912, t. 32, fig. 54). A superficie endovalvar e lisa, exceto nos pontos 
correspondentes as insergoes dos musculos adutores. As manchas que, exter- 
namente, sao verde-azuladas, na superficie interna aparecem muitas vezes, de 
cor violeta. 

A concha direita diferencia-se da esquerda, nao somente por suportar a 
crista dorsal, como por ser mais convexa, ter o bordo rostral mais curto e 
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ser desprovida da serie de bastonetes transversals (b), que acompanha as 
margens da concha esquerda. Esta ultima particularidade e uma outra ca- 
ratenstica signifcativa do genero Strandesla. Resulta de tal conforma- 
9ao das valvas que os animals apresentam o bordo anterior da esquerda ul- 
trapassando o correspondente da direita, formando, assim, como que urn 
pequeno labio saliente (Est. II, Fig. 4-5, I). Urn tal labio ocorre tambem em 
varias especies de Strandesla mencionadas por Klie (1932, p. 468). De 
todas elas, porem, os exemplares do meu material se afastam, a julgar pela 
discussao dada por este autor (I. c.) nao somente por ser muito menor o 
referido labio, como por ser ausente em tais especies uma crista aguda 
dorsal. 

O olho (o) e unico, pela fusao dos dois, bem evidente no tergo anterior 
do corpo, principalmente quando o animal e visto pelo bordo dorsal 
(Fig. I e 4, o). 

As antenas do I. par (antenulas) possuem 7 articulos (Fig. 6) Inserm- 
do-se adeante do bordo inferior e anterior do olho. O articulo basilar e 
duas vezes mais longo que largo e tao longo como os tres seguintes. As 
quatro articulaijoes distais sao providas de cerdas finas, longas, com excegao 
daquelas que se inserem na articulagao entre o 3. e o 4. artfculo (a contar 
do basilar), que sao mais espessas, curtas e setiformes. 

O segundo par de antenas (Fig. 7) contem 6 articulos, pertencendo o 
I.0 a parte basilar. O 2.°, menor, tern a forma prismatica e acha-se encra- 
vado na articula9ao que faz o basilar com o 3.° artfculo. Este e o mais 
fongo, e de seu 1/5 distal partem cinco cerdas muito delgadas, cujas extremi- 
dades livres alcangam as pontas correspondentes das cerdas Inseridas no 
ultimo artfculo (6.), que e bidividido. A po^ao dorsal, mais curta, da in- 
sergao a uma unha apical de bordo ventral denteado e a uma cerda setifor- 
me; a ventral, mais ionga, serve de ponto de apoio a uma segunda unha 
apical, tambem denteada no seu bordo ventral, e a duas cerdas finas, cujas 
pontas atingem as das unhas. A porgao basilar do artfculo 5.° e guarnecida 
de tres cerdas longas e delgadas que saem do bordo ventral, e mais uma 
que sae do dorsal. Do mesmo modo, o artfculo 4.° tern, no ponto em que 
a sua margem ventral se articula com o segmento antecedente, uma cerda 
robusta, com a ponta atingindo o 1/4 distal do artfculo 5. 

Sobre as extremidades toraxicas dos Ostracodos nao tern havido perfeito 
ocordo entre os especialistas. G. W. Muller (1927, p. 407) aponta tres 
patas toraxicas (1.2.3.) afirmando ser ausente a 2. maxila, ao passo que 
Giesbrecht (1913, pp. 46, 56 e 202) e outros consideram apenas duas patas 
toraxicas e uma 2. maxila (maxflula). Woltereck (1898 t. 19) em Herpe- 
tocypris reptans indica uma 2. maxila na figura I, que e copiada 
por Klie (1926, p. 12 fig. II). Em Strandesla essa primeira extremida- 
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de lembra muito de perto ade Herpetocypris. E' folhiforme (Es+. 1, 
Figuras I e la) e dotada de Ires processes: o rostral, achatado dorso- 
ventralmente, com uma orla elevada lateralmente e a extremidade pro- 
vida de cerdas curtas, grossas e plumosas; a cerda que se Insere na ex- 
tremidade da orla e mais robusta distinguindo-se, assim, das demais; o cau- 
dal, mals longo e delgado, tambem achatado como o anterior, tern na ponta 
tres cerdas finas e longas, e o dorsal, alargado, prende-se aos dois primeiros 
pela base e tern o contorno omado de pequenas cerdas, com excegao da 
margem rostral, no ponto em que se articula com a maxila. No angulo que 
o processo dorsal faz com o caudal, prende-se uma haste robusta, que se 
dirige para tras e dorsalmente, com varias cerdas longas na extremidade 
livre e no bordo dorsal. Durante os movimentos da maxila, quando se obser- 
vam os animals vivos, esta extremidade acompanha os movimentos do pro- 
cesso branquial mandibular, principalmente pelo processo dorsal que, pos- 
sivelmente corresponde a placa branquial (epipodito) como e indicado por 
Muller (I. c.). 

Na 2. pata (Fig. 8) o articulo basilar ou femur e robusto, largo, trapezoidal. 
Na sua margem distal apresenta, dorsalmente, uma apofise pontuda, curta 
e uma pequenina cerda. Ventralmente, da insergao a uma forte cerda trans- 
parente. A tibia ou segundo articulo e tambem trapezoidal, de base alar- 
gada. No angulo dorsal distal e provida de duas curtas cerdas. No an- 
gulo oposto tambem leva uma longa cerda robusta e transparente. O tarso 
e composto de dois articulos. Urn basilar, que contem os 3/4 do segmento, 
de forma trapezoidal, contem no seu angulo distal ventral uma cerda 
forte. O articulo distal forma o restante do segmento, tambem e dotado 
de uma cerda no seu angulo ventral distal. Com este ultimo articula-se o 
dactilo ou parte terminal, encurvada e de comprimento maior que a da orla 
posterior do penultimo articulo (tarso). A Insergao do dactilo e ladeada 
por duas cerdas. Na porgao medio-distal a parte terminal apresenta-se 
pectinada. 

A 3. pata (Fig. 9) triarticulada, e a chamada "pata de limpesa" ("Putzfuss": 
"scratch-foot"). O segmento basilar e longo e quadrangular, sendo guarnecido 
o angulo ventral distal de uma cerda comprida e robusta. O segundo articulo 
ou tibia apresenta na regiao mediana, no bordo ventral, uma constricgao por 
onde passa uma cerda, a chamada cerda marginal, potente, de insergao na 
face lateral do segmento. A regiao tarsal e ornada, lateralmente, com uma 
saliencia romba, pectinada, em forma de leque e de uma unha robusta apen- 
sa ao angulo ventral distal, denteada. Uma cerda grossa toma insergao no 
angulo que faz o dactilo com o articulo. Esta cerda, na taxonomia, recebe 
o nome de cerda terminal. Tern urn comprimento igual ao do penultimo ar- 
ticulo. Na insergao da parte terminal ou dactilo, encontra-se uma outra 
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unha mais fraca, tambem denticulada, e um gancho encurvado ventralmente 
em forma de semicirculo. A garra terminal (dactilo) e encurvada e pectlnada 
na metade distal. 

A furca (Fig. 10) mede cerca de 2 mm de comprimento. Na extremi- 
dade livre possue uma garra terminal, anterior, fracamente encurvada com 
numerosos denticulos (10-15) na metade distal. Esta garra terminal mede 
cerca de mm 0,7 de comprimento. Dorsalmente a ela exlste uma outra gar- 
ra, posterior, menor, (mm 0,4) quasi reta e tambem denticulada na metade 
distal (7-10 denticulos). Anteriormente a ela, e junto da sua base, ocorre 
uma cerda, a chamada cerda anterior, tao longa quanto a garra posterior. 
A orla posterior do tronco da furca e ligeiramente concava para tras e or- 
fiada com sete grupos de denticulos, formando cada grupo um serrilhado que 
se inlcla sempre por um dentlculo mais robusto, ao qual se seguem outros 
cada vez mais novos. 

Dos apendices bucals, a mandfbula e fortemente qultmlca e constltulda 
de uma parte proximal alargada (Fig. M, >m) que continua com o esqueleto 
Interno do corpo. A ela segue-se uma distal (d), sendo o ponto de unlao 
de ambas marcado por uma Unha slnuosa, que vae de um a outro bordo 
mandlbular. Imedlatamente atras desta Unha, no bordo dorsal, aparece o 
palpo mandlbular (p), que toma inserijao na face lateral, ao nlvel da porgao 
media. Este palpo e transparente e de paredes multo mais delgadas que as 
da proprla mandlbula. E' formado de 4 artlculos. O basilar e guarnecldo 
por duas cerdas inseridas no angulo ventral distal, das quais a malor e pectl- 
nada. Ao nivel da jungao deste artlculo com o seguinte (2.), ainda no bordo 
ventral, exlste uma cerda robusta, longa e pectlnada. Na margem ventral 
da articulacjao do 2. com o 3. artlculo, ha um conjunto de clnco cerdas, sen- 
do duas piumosas, duas pectinadas e uma ponteaguda. Na margem dorsal 
da articulagao destes dois artlculos, toma apolo uma longa cerda robusta. 
Ainda no mesmo bordo, mas na artlculagao do 3. com o 4. artlculo, insere-se 
uma cerda delgada e pontuda. Todo o contorno desta articulaijao e guar- 
necldo de pequenlnas cerdas deslgualmente distancladas -umas das outras. O 
bordo livre do 4. segmento e omado de oito cerdas robustas, das quais 
tres sao piumosas. 

A parte distal mandlbular (d) e escavada, e a extremldade provlda de 
sels dentes: o terminal tern a forma de um esplnho robusto, encurvado, com 
olnco ou sels denticulos na concavidade da curva; os dentes restantes, em 
numero de 5., sao tricuspidados. O sexto dente como que continua com a 
face mandlbular por uma sallencla forte, orlada de delgadlsslmas cerdas. A 
parte branquial mandlbular (b) esta representada por uma placa qultmlca 
retangular, inserlda no bordo dorsal do artlculo basilar do palpo. A mar- 
gem livre desta placa e munlda de quatro cerdas longas e eretas. 
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O segundo apendice bucal, a I. maxila (Est. IV, Fig. 12), tem o articulo 
basilar muito largo, delgado, com uma lamina branquial transparente na 
base (b). Esta lamina e armada de longas cerdas claviformes. Os dois pri- 
meiros processes maxilares sao juxtapostos urn ao ou+ro, tendo os bordos 
livres cobertos respe+ivamente por cinco cerdas cada urn. O terceiro pro- 
cesso e ligeiramente mais' curto que os dois primeiros e tem a margem livre 
provida de quatro cerdas curias e dois espinhos longos de extremidades den- 
samente plumosas (e). Ambos estes espinhos sao de Igual largura e com- 
primento. O palpo maxilar (p) e biarticulado. Na junta dos dois segmen- 
tos ha cinco cerdas longas, fortes e transparentes. No bordo livre do ar- 
ticulo terminal prendem-se seis cerdas mais curtas que as da junta. 

Nas Strandesia vivas, o movimento do labio superior e do labio 
Interior e contmuo. Por entre ambos (Fig. 13) intercala-se de tempos em 
tempos a porgao distal de cada uma das mandibulas (m). O conjunto dos 
iabios, maxflas, mandibulas e antenas constitue o chamado aparelho apre- 
ensor dos Ostracodos. Relativamente aos Iabios, a descrigao de Kile (1926, 
p. 17) nao e suficientemente clara, para se formar idea precisa sobre as 
suas diferentes partes. A vista disso, julguei conveniente dar aqui uma 
descrigao minuciosa do que ocorre em Strandesia. O labio 
superior ou labrum (I) e prismatico-triangular, em forma de quilha. O seu 
apice confina-se com a concavidade do palpo mandibular. O bordo ventral 
e guarnecido densamente de urn tufo de cerdas, e no caudal existem nu- 
merosos dentinhos, que formam nttido serrilhado. 

O labio inferior ou labium (b) tem a forma de uma piramide quadran- 
gular de base rostral. O apice e encurvado para tras e para o dorso do 
animal. A base da piramide constitue o assoalho da boca (Fig. 14) da 
Strandesia. Sao bem distintos os dois orgaos folhiformes bilaterais 
(f), os chamados parag-natos, munidos de inumeras cerdas, que se inserem 
tanto nos contornos livres como em ambas as faces. Os paragnatos arti- 
culam-se com as peles quitmicas da armadura do labio posterior. Medial- 
mente a tais orgaos, existem dois outros em forma de ancinho (a), com a 
haste voltada para tras, presa, pela ponta, na trave quitmica. Sao os co- 
nhecidos "rechenartige Kauorgane" descritos por Zenker (1854, p. 33) nas 
Cypridae e nas Cytheridae. A lamina de urn tal ancinho e li- 
geiramente concava rostralmente, e o bordo livre contem 8-9 dentes conicos, 
ponteagudos. As hastes dos ancinhos sao guarnecidas de cerdas formando 
franjas pendentes para a linha mediana. Duas longas cerdas (d), chamadas 
"cerdas de filtro", atravessam a trave quitmica do labio posterior na mar- 
gem ventral: sao as cerdas da I . maxila. 

Os caracteres que acabo de mencionar coincidem com os de Stran- 
desia bicuspis Claus 1892, p. 53, hoje consignada na literatura 
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com a designaijao de Str. bicuspis bicuspis (Claus, 1892) cf. Fur+os 
(1936, p. I 10). A presemja e a dlsposi^ao da crista da valva direita, tat 
como aparecem nos exemplares a mao, sao peculiares da especie e da sub- 
especie. Bastaria este caracter para distingui-la das demais Strande- 
sia, a saber: Str. mercatorum Vavra 1893, Str. strande- 
sioides G. W. MLiller 1898, Str. obtusata (Sars, 1902), Str. 
purpurascens G. O. Sars 1903, Str. kraepelini (G. W. 
Mutter) 1906, Str. episphaena G. W. Miiller 1908, Str. wier- 
zejskii Grochmalicki 1915, Str. carter! Klie 1931, Str. sex- 
punctata Kile 1932, Str. feueborni Kile 1932, Str- flaves- 
cens Klie 1932, Str. s t r i a t o r e t i c u I a t a Klie 1932, Str. in- 
trepid a Furtos 1936, Str. centrura Klie 1940, Str. obliqua 
Klie 1940, cujas caractensticas veem mencionadas em Klie (1931, 1932 e 
1940) e em Furtos (1936). Quero crer que os Ostracodos objeto destas 
pesquisas sejam Strandesia bicuspis bicuspis Claus. 1892. 
Consegui selecionar o material do aquario separando as Strandesia de ou- 
tros Ostracodos que ocorrem abundantemente nas regioes tropicals. Este 
ponto, naturalmente, e essencial, visto ser a homogeneidade do material in- 
dispensavel para os trabalhos de natureza fisiologica. 

Ate hoje, segundo informam Furtos (I. c.) e Klie (I. c.), nao se co- 
nhecem os machos desta C y p r i d a e . Este fato, alias, como e sabido, 
e bastante frequente nos Ostracodos, visto como muitas especies so se re- 
produzem partenogeneticamente. No meu material, por entre as femeas 
existiam numerosos exemplares desprovidos de crista doisal. Na impossibi- 
lidade de determina-los e nao podendo mesmo distingui-los como machos, 
tal como me pareceram a primeira vista, deixei-os de lado para ulterior 
classificagao, quando estiverem ao alcance as necessaries fontes bibliogra- 
ficas. 

b) O aparelho de apreensao dos alimentos 

As pe^as bucais e os dois pares de antenas, em movimento quasi Inin- 
terrupto, captam as particulas alimentares, que sao conduzidas para o eso- 
fago. O funcionamento destes apendices, que constituem o chamado apa- 
relho de apreensao, tern sido amplamente discutido de modo especial por 
H. G. Cannon (1925, p. 328) e por Storch (1933). 

Em Strandesia, o metodo da compressao do animal entre la- 
mina e lammula nao pode ser usado tal como Storch preconisa (1933, p. 
154). Para adota-lo e mister cortar a crista dorsal caractertstica deste 
Ostracodo e fixar o animal pelo dorso sobre a lamina com minima quant- 
dade de vaselina. A seguir, com a lamlnula cal<;ada com pedacinhos de 
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papel de filtro, -faz-se a compressao. Apos algumas tenta+ivas, consegue-se- 
o afastamento de ambas as valvas e a vlsao do aparelho apreensor na po- 
sigao de frente. 

A mandibula e as maxilas (I. e 2.) integradas pelos I'ablos anterior e 
posterior sao, na realidade, as partes essenciais deste aparelho. Em Str. 
como em Pionocypris vidua (Cannon I. c., p. 328), as antenas. 
(I. e 2.) tambem auxiliam a captura das partfculas alimentares e a forma- 
gao da corrente de agua. 

Os pentes de cerdas dos palpos mandibulares, relativamente espessos, 
ficam intercalados entre as cerdas e constltuem, tal como em Notodro- 
mas monacha (Storch 1933, p. 324) as paredes filtrantes. Quando 
estas paredes se aproximam uma da outra, aparece por entre elas o labio 
anterior. Nessa fase de adugao de ambas as paredes, as demais cerdas 
dos palpos, principalmente as do articulo terminal, unem-se de cada lado e 
tormam uma segunda parede. A esta segunda parede Storch (I. c.) da o 
nome de parede de fechamento posterior, sendo a primeira a anterior. 
Entre estas duas paredes, anterior e posterior, vem encaixar-se as orlas ven- 
trais do labio anterior, as quais, como se ve na Fig. 13, sao guarnecidas 
de pelos e de denticulos. O fechamento da cavidade bucal e completado, 
em parte, pelo labio posterior e, em parte, pela maxila 2. As cerdas que 
se implantam na orla mastigadora desta maxila 2. completam o fechamento- 
posterior do espago filtrante. 

Aceitando-se a opiniao de Storch (I. c.), a maxila I. em N. mo- 
nacha e, quero crer, tambem em Str., tern uma dupla fungao; em 
parte reforga o fechamento ventral da parede filtrante, com o auxflio dos 
palpos maxilares, e tambem servem como escova, conduzindo (varrendo) as 
partfculas do espago bucal para tnas. 

Quando as pegas bucais se juntam na fase de adugao, comprimem as 
partfculas que flutuam no espa^o bucal. Com esta compressao, as partf- 
culas que flutuam no espago bucal sao remetidas para o esofago. Para 
isso concorrem eficazmente as placas maxilares de ambos os lados, que tra- 
balham conjuntamente entre si e com as mandfbulas. Os dentes tricuspi- 
dados de que estas sao dotadas deixam entre si pequenas lacunas. Por 
sua vez, as placas maxilares do labio posterior prolongam-se para cima e 
para tras por hastes que sustentam, na margem interna, franjas com pelos 
qultfnicos de aspeto estriado. Estas franjas, dentro da cavidade bucal, 
formam tubos que se interpoem nas lacunas entre os dentes mandibulares. 
Sendo moveis os processes das mandfbulas que suportam os dentes, com os 
seus movimentos de adugao e adugao os tufos qultfnicos libertam as partf- 
culas que se alojam nas referidas lacunas, tal como os pelos de uma escova 
agindo automaticamente. 
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O que me fol dado ver na anallse do funclonamento do aparelho de 
apreensao de Str. ajusta-se, em grande parte, a quanto Storch (1933, p. 
324) descreve sobre este ponto no seu exaustlvo estudo em N. mo>na- 
c h a . Com o auxillo de uma lupa de micro+empo poude este autor foto- 
grafar 120 quadros por segundo, o que Ihe permitiu estudar minuciosamente 
os movimentos das pegas bucals desse Ostracodo. 

Nos preparados de Str. obtidos por compressao, tambem se pode 
verificar, sob a lupa Greenough, o movimento da corrente de agua provo- 
cada pela adugao e pela abdugao das pegas bucais e pelos batlmentos con- 
tmuos da lamina branquial (Est. IV. Fig. 12, b) da maxila I. A corrente de 
agua dirige-se de deante para tras na concha formada por ambas as valvas 
entreabertas. O labio inferior, intercalando-se entre as margens valvares, 
na realidade, intercepta a corrente Ifquida, forgando-a a escapar pela aber- 
tura posterior das margens, i. e, caudalmente ao referido labio. A corrente 
Ifquida, penetrando na concha, ao mesmo tempo em que se da a aproxi- 
magao das antenas e das valvas, e como que comprimida, visto como, dor- 
salmente, o espago e diminuido pela contragao do musculo adutor e, ven- 
tralmente, pela adugao dos palpos mandibulares. Da-se, com tal compres- 
sao da corrente Ifquida, como que urn adensamento da massa alimentar, 
com consequente concentragao das partfculas. Nesse momento os palpos 
maxilares, ambos os labios e as mandfbulas, acentuando a adugao, forgam 
as partfculas a penetrarem na cavidade bucal. 

A espessura das pegas bucais e a posigao do animal nao me permiti- 
ram verificar a passagem da massa alimentar da cavidade bucal para o eso- 
fago. Para isso seria necessario observar lateralmente os animals jovens com 
valvas bem transparentes e talvez mesmo com outros recursos tecnicos de 
que no momento nao disponho. 

Sobre tal ponto lembro apenas que a sugestao de Cannon (1922, p. 223), 
de que provavelmente as glandules do labio Inferior expulsam uma secregao 
viscosa na cavidade bucal que aglutina as partfculas, e contestada por 
Storch (1924, p. 211), o qual, porem, nada mais adeanta sobre o assunto. 
Franke (1925, p. 280 e seguinte), por sua vez negligencia a fungao das glan- 
dulas do labro no estudo de alimentagao das Daphnidae. No entre- 
tanto, Cannon (1925, p. 331) pode verificar, com o auxflio da fixagao em 
Flemming sem acido acetico e coloragao com Mallory, a existencia de um 
produto de secregao, corado em azul, envolvendo as partfculas alimentares 
e enchendo totalmente a cavidade bucal. Para este autor (I. c., p. 331), 
tambem as chamadas glandulas da casca particlpariam no fenomeno de aglu- 
tinagao. 
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De Importancia na apreensao dos alimentos seria tambem a glandula 
mandibular de certas Cypridae, descritas por Schreiber (1922, p. 530). 
£sfe fato, porem, e contestado por H. C. Cannon (I. c.), que julga nao 
convincente a descrl^ao de Schreiber. Realmente, tanto a descrigao como a 
figura dadas por esta autora (I. c., fig. T) deixam um tanfo a desejar. So- 
bre este ponto, todavia, inada posso adeantar, a nao ser que no exame 
cuidadoso de S t r. se consegue, as vezes, divisar conglomerados de par- 
ficulas dentro da cavidade bucal. £ possivel que se trate de subslancias 
solidas, aglutinadas por secregao de cerfas glandulas, como presume Can- 
non. Em geral, o la bio superior dos Ostracodos e rico em glandulas (Mul- 
ler 1927, p. 420), e Strandesia nao constitue exce^ao. A sua impor- 
tancia para a alimenta^ao e questao que ainda demaada acurado estudo, 
dada a discrepancia entre os autores. 

Finalmente, por entre os ancinhos que jazem no labio Inferior de Str. 
("rechenartige Kauorgane" de Zenker), nao me foi dado ver o par de pe- 
quenos musculos descritos por H. C. Cannon (I. c.) em P. vidua. Sem 
duvida, ocorrem eles em Str., visto como sao bem perceptiveis os movi- 
mentos destes ancinhos denteados durante a captura das particulas alimen- 
tfcias. 

c) A glandule do intestino medio 

A estrutura dos orgaos Internos de Str. bicuspis bicuspis 
nao foi objeto de estudo especial no presente trabalho. Apenas determi- 
nadas particularidades dos orgaos sobre os quais procurel verificar a Influen- 
cia das substancias quimicas referidas serao aqui assinaladas. 

Ao atrio bucal, (Est. I, Fig. I), segue-se o esofago, o Intestino medio 
(estomago) e o terminal. Nos cortes histologicos, nota-se que a estrutura 
do esofago de Str. corresponde a de outras Cypridae descrita por 
Bergold em 1910 (p. 8). Nas sec^oes, o orgao aparece como uma fenda 
transversal. A saliencia faringea, como nas demais Cypridae (Zenker 
1854, p. 8) prolonga-se para deante. Tal saliencia, como e sabido, corres- 
ponde a origem do musculo faringeo. Dorsalmente a esta saliencia, forma- 
se o chamado esofago posterior. 

O esofago desemboca no intestino medio, que e revestido de um epi- 
telio poliedrico e cilmdrico de protoplasma granuloso, provide de numerosos 
vacuolos. A regiao juxtaesofagica do Intestino medio, bastante dilatada, 
forma o que se chama estomago, que e fortemente musculoso. £ um orgao 
de cor escura, constituido de folhas quitmicas, que exteriormente lembra 
o a:peto de uma laringe humana, e na sua contextura lembra muito o esto- 
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mago dos Isopodos. £ste aparelho compoe-se nas Cypridae de um 
anel quitinico de forma de um aro cartilaglnoso. do qual se prolonga, uma 
grande parede quitinica em forma de meio calice (Fig. 2). Interna e exter- 
namente esta expansao e provida de cerdas, as quais formam, no conjunto, 
um aparelho filfrador ("Reusenapparat"). No revestimento inferno, dispoem- 
se elas em lamelas quitmicas com o aspeto de uma lima. O estomago e 
confratil e sua descrigao lembra muito de perfo aquela dada por Zenker para 
Cypris ornata (I.e., p. 356-36 t. II fig. 16) e para Gygantocy- 
pris por Luders (1909, p. 112), 

Na parede ventral e posterior o Intestino medio e revestido por um 
epitelio guarnecido por uma orla em bastonete, que indica a regiao de de- 
sembocadura da glandula do intestino medio na cavidade gastrica. A fun- 
^ao destas celulas, conforme refere Bergold (1910, p. 8), e de secregao 
e de resorpgao. Para este autor, os granules intraprotoplasmatl- 
cos representam uma especie de proenzima proteica. A passagem do in- 
testino medio para o posterior faz-se por um pertuito estreitado, que fun- 
ciona antes como esfincter que como valva, como e mencionado em Cy- 
pris rep tans por Bergold (1910, p. 7). 

£ no Intestino medio que desembocam as glandules anexas (Fig. I, g). 
comumente designadas por figado, tubo pancreatico, he- 
pato-pancreas, sendo modernamente nomeadas glandules do 
intestino medio (Jordan 1929, p. 105). £ uma glandula tubiforme, 
com I mm. de extensao, de extremidade livre em forma de fundo de saco. 
Corre paralela ao ovario. E' dupla nas Cypridae (Kile 1926, p. 18) e 
tern a face lateral juxtaposta a parede Interna de cada uma das valvas. As 
celulas glandulares, que revestem o tubo, sao cubicas, de protoplasma gra- 
nuloso e muito vacuolizado; o nucleo e excentrico. Delimitam tais celulas um 
fino canal por onde o liquido secretado circula no trajeto para o intestino. 
Este canal desemboca na parede do intestino medio. 

Contrariamente ao que se da nos Decapodos, Isopodos e outros Mala- 
costracos, nos Ostracodos a fungao da glandula do intestino medio nao se 
acha bem esclarecida. Naqueles Crustaceos inumeras pesquisas, de Frenzel 
(1884) por ex., entre as mais antigas e as da moderna e excelente escola 
fisiologica de Utrecht (trabalhos de HIrsch & Jacobs 1928-1930), mostraram 
que a glandula do intestino medio possue uma periodicidade secretora, sendo 
o crescimento o fator primario do ntmo de secregao. Dadas as correspon- 
dencias morfologicas ate certo ponto existentes entre tais glandulas daqueles 
crustaceos e as dos Ostracodos, e de crer que tambem haja equivalencia de 
funcionamento. As diminutas dimensoes destes ultimos reclamariam meios 
tecnicos fora de alcance, para o estudo das funi;5es das respetivas qlandulas 
do Intestino medio. 
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Sob a lupa Greenough, vem-se muito ni+Idamente, a+raves da casca de 
S t r . , as contra9oes ntmicas das referidas glandulas. Durante a fase contratil 
as paredes do tubo glandular nao se colapsam intelramente em toda a ex- 
tensao. Ao contrario, uma vez dilatado o canal glandular, na maxima dila- 
tagao, as paredes do tubo unem-se a partir do fundo de saco, progredindo 
pouco a pouco o fechamento do canal ate a desembocadura no intestino. 
E' posslvel, sob a lupa, acompanhar este movimento em todas as suas fases 
como se ve no esquema da Fig. 3 (Est. I). Uma onda contratil inicia-se na 
extremidade livre do tubo, percorrendo-o ate a desembocadura; vem-se as 
celulas glandulares que margeiam o canal unirem-se, encaixando-se umas nas 
outras. Nao e raro notar-se o desprendimento de uma celula globiforme, 
refringente, que e, por assim dizer, empurrada para a luz do intestino. Do 
mesmo modo que a contra^ao, a dilatagao do tubo da-se gradativamente. 
O desencaixe das celulas faz-se a partir da extremidade tubular juxtaintestinal 
e progride para o fundo de saco, pouco a pouco, formando, assim, o canal 
glandular. Embora gradativos, ambos os movimentos, de contra^ao e de 
dilatagao, sao rapidos. As vezes, principalmente quando os animals sao 
mantidos por longo tempo em pequena quantidade de agua de cultura, as 
contragoes nao se completam, i. e, o tubo glandular nao se fecha totalmente, 
ou, por outras palavras, o canal nao se extingue de todo, seguindo-se ime- 
diatarnente a fase de dilata^ao. Nestes casos, o desencaixe das celulas 
da-se a partir do ponto em que terminou a contraijao. 

Estas observa95es levaram-me a admitir que, provavelmente, as glan- 
dulas do intestino medio de Str. Interferem no equllibrio osmotico do ani- 
mal. A medida que a concentra9ao da agua de cultura aumentava, as con- 
tragoes parciais eram mais frequentes. A avaliagao de tal interferencia, no 
momento, nao foi aquf pesquisada, por ultrapassar o piano do presente 
trabalho. 

3. 

Parte experimental — Metodos empregados 

As Str. retiradas de urn grande tanque eram colocadas em urn peque- 
no aquario de vidro com agua de fonte, da mesma procedencia. At eram 
os animals selecionados, afim de trabalhar tanto quanto possivel com material 
homogenio. Sendo todas femeas, foram escolhidas Str. portadoras de 
ovos, visto serem mais numerosos tais especimes. 

Os animais eram transportados para os vidros de relogio e examinados 
a lupa Greenough. Depois de um penodo curto de excitagao, ficavam em 
repouso, de tal modo que permitiam, perfeitamente, a contagem das pulsa- 
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(joes da glandule do intestino medio, atraves da casca transparente. Anota- 
das a frequencia das pulsajoes e a temperatura do ambienfe, fazia-se a con- 
tagerr de 20 batimentos com urn cronometro manipulado por um auxiliar. 
Os intervalos maximos das pulsa<;oes foram, respetivamente, 40 e 80 segun- 
dos. Verificava-se, a seguir, a media do tempo das pulsaijoes. Obtido 
este resultado, o animal era entao submetido a influencia das drogas, apos es- 
gotamento do Ifquido da cultura. Sob as mesmas condigoes, coiocavam-se 
uma a duas gotas de solugao sobre o animal. Tal quantidade era bastante 
para cobn-lo completamente. Repetiam-se as contagens, extraindo-se, da 
mesma maneira, a media das pulsagoes. 

Em uma segunda serie de experiencias, depois de conhecido o numero 
medio das contrajoes da glandule do intestino medio e retirada a agua da 
cultura em que o animal se achava mergulhado, fazia-se atuar a substancia 
imediatamente apos uma contrajao do orgao, contando-se, sob a lupa, o 
tempo em que as contragoes seguintes se davam. Assim, podia-se conhecer 
o tempo decorrido entre a aplicagao da droga e a reagao do animal. O 
pH do Ifquido de cultura e das solujbes das drogas foi conservado sempre 
em 7,5. 

Nao possuindo Str. bicuspis bicuspis cora<jao nem vasos, 
admite-se que as substancias tenham sido ingeridas e levadas a referida 
glandula com o Ifquido absorvido juntamente com os alimentos. Como se 
viu a p. 12l01 as Str. apreendem os alimentos com as pe9as bucais e, de- 
pois, dirigem-nas para o intestino medio, onde vem desembocar as referidas 
glandules. 

As substancias que se empregaram nas experiencias foram: Clorhidrato 
de Acetilcolina Roche, Sulfato de Eserina Merck, Chorhidrato de Pllocarpina 
Roche, Sulfato de Atropina e Cloreto de Potassio, ambos da Casa Merck. 
Aproveito a oportunidade para agradecer aos representantes da fabrica 
F. Hoffmann — La Roche & Co, S/A., de Basilea, a gentileza do forneci- 
mento da Acetilcolina, possibilitando, em grande parte, a realizaijao do 
presente trabalho. 

4. 

Atjao da Acetilcolina 

Foi empregada a solugao do clorhidrato de acetilcolina em empolas 
contend© gr. 0,1 em 2 cc de agua bi-distilada. Desta soluijao foram feitas 
as demais dilui^oes, com o culdado de sempre usar prepara^oes recentes. 
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Quando as Str. portadoras de ovos sao tratadas pela ace+ilcolina, 
veriflca-se desde logo que as con+ragoes da glandula do intes+ino se tornam 
muito rapidas, especialmente nas concentragdes mals fortes. Na tabela I 
ve-se que o tempo medio em que se dao 20 pulsagoes passou de 17,8 se- 
gundos (animal em agua da cultura) para 3,9 segundos, quando colocadas as 
Str. em acetilcolina a I x lO"2. Na concentragao I x I0'3 a reagao e ainda 
mais notavel. A partlr de I x I0"4 ate I x I0'7 a diferenga entre os dois 
tempos medlos nao e tao sensivel: a glandula reage acelerando as contra- 
gdes, porem, menos acentuadamente. Em cada uma das experiencias indi- 
cadas na tabela I foram testados de 5 a 10 Str., representando os numeros 
as medias dos valores obtidos. Nas experiencias 132, 135 e 136 os ani- 
mals, depois de submetidos a acetilcolina, foram transferidos para a agua 
de cultura e contadas as contragoes da glandula do intestino medio. Em 
todos estes casos o numero de contragoes foi o mesmo que o da primeira 
contagem, i. e, antes da atuagao da droga. Veriflca-se pela tabela I que 
a acetilcolina nas concentragoes I x I0-2 e I x 10"3 aumenta poderosamente 
a frequencia das contragoes das glandulas do intestino medio das Str. 

TABELA I 

Valores medios de 20 contraijoes da glandula do intestino medio deStr. blcuspis 
b i c u s p i s mantidas em agua de cultura e em acetilcolina em varias concentragoes. Va- 
lores medios contados em segundos. Temperatura: 22° C; pH = 7,5. 

Ague de cultura Acetilcolina 
Exp. n. 

Valores medios Valores medios Diluigao 

131 17,8 3,9 1 X 10-2 
132 14,3 5,09 1 X 10-2 
133 21,8 3,9 1 X 10-3 
134 14,3 11 1 X io-4 

135 9.4 7,6 1 X 10-5 
136 25,1 22,9 1 X 10-6 
137 21 18,6 1 X 10-T 

Feia Inspegao da tabela I, ve-se tambem que a frequencia das contragoes 
das referidas glandulas, quando as Str. sao mantidas em agua de cultura, 
e variavel entre 9,4 e 25,1 segundos. Tal variagao foi desde logo notada 
nos estudos preliminares, decorrendo dai a norma seguida, sem excegao, 
durante estas experiencias, de determinar previamente, para cada animal, a 
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que chamaria de "ritmicidade da glandula do intestino medio", i. e, o tempo 
em que se davam 20 contragoes das glandulas. 

O tempo que decorre entre a aplicagao da droga e o aparecimento das 
contragoes aceleradas varia tambem com a concentragao da acetilcollna. 

A tabela II mostra que, em concentragoes menores, o referido tempo 
e consideravelmente maior. Sob a acetilcollna a I x I0'2 a aceleragao das 
contragoes da-se em media em 10 segundos. £sse tempo eleva-se a 30 
e a 42,8 segundos quando a concentragao da droga e diminuida respetiva- 
mente para I x I0"3 e I x I0'4. Os numeros Indicados nesta tabela II cor- 
respondem ao valor medio da contagem em 10 animals para cada numero. 

Ainda aquf se nota ser a acetilcollna mais ativa na concentragao de 
I x I0-2 

TABELA II 

Tempo medio do inicio da acelera^ao das contragdes da glandula do intes+ino 
medio de Str. bicuspls bicuspis pela influencia da acetilcolina a varias con- 
centragoes. Tempo expresso em segundos, representando o pertodo que decorre entre 
a aplicagao da substancia e a aceleragao das contragoes. 

acetilcolina acetilcolina acetilcollna 
1 X 10-2 1 X 10-3 1 X IO-'» 
segundos segundos segundos 

2 16 32 
8 33 41 
8 49 45 
2 15 52 

16 20 32 
12 35 41 
10 40 52 
18 32 51 
9 29 42 

16 31 40 
Media 10,1 30,0 42,8 

5. 

Agao da Eserlna (Physostigmina) 

Como e sabido, a eserina Intensifica e prolonga os efeitos da acetilcolina. 
Antes de verificar tal atividade da eserina em relagao a acetilcolina, julguel 
oportuno procurar saber qual a reagao que as Str. ofereciam ao sulfato 
de eserina isoladamente. Nesta serie de experiencias segui o mesmo metodo 
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empregado para a acetilcolina. As Str. reagem multo menos eficazmente 
a eserina. 

A analise da tabela III mostra ser multo pequena a aceleragao das ccn- 
tra^oes das glandulas do intestlno medio sob a Influencia da substancia, 
exceto nas diluigoes I x I0"4 e I x I0"7, em que as 20 contragoes se deram, 
em media, respetivamente, em 27,05 e 27,3 segundos nos animals da cultura. 
e em I 1,8 e 17,4 segundos quando eserinizados (Exp. 140 e 142). 

TABELA III 

Valores m6dios de 20 contra^oes da glandula do intestlno mfedio de Str. bicus- 
pis bicuspls mantidas em agua de cultura e em eserina a varlas concentragoes. 
Valores medios contados em segundos. Temperatura 22°C: pH 7,5. 

Exp. n. Agua de cultura Eserina 
Valores medios Valores medios Diluigao 

138 15,6 14,1 1 X 10-2 
139 21,4 19,3 1 X I0-S 

140 27,05 1 1.8 1 X 10-4 

141 30 28,2 1 X 10-5 
142 27,3 17,4 1 X 10-6 

A seguir, procure! verificar o efeito da acetilcolina potenclalizada pela 
eserina. Para isso, foi mister determinar previamente o tempo de agao da 
acetilcolina, i. e, o tempo em que perdura a acelera^ao das conlragoes das 
glandulas do intestlno medio. Os resultados obtldos foram, porem, tao va- 
riados numa mesma e em varias concentragoes de acetilcolina, que, pratica- 
mente, tal tempo de dura^ao nao poude ser exatamente determinado. O 
imcio da Influencia da droga, i. e, a acentua^o da frequencia das contra^oes 
das glandulas, nao oferece dlficuldade, como se pode ver pelo que acima 
foi exposto. A volta ao ritmo normal, porem, e, por asslm dlzer, Imper- 
ceptivel. Tao lentamente ela se da que e dificll dlzer se o efeito da acetil- 
colina ja passou ou nao. A dlficuldade cresce com o fato de cada Str. 
possulr urn ntmo proprio de contra^oes das glandulas do intestlno medio. 
Somente com urn numero multo grande de observagoes, que ainda nao me 
foi posslvel realizar, e que se poderia verificar neste animal o efeito poten- 
clallzador da eserina sobre a acetilcolina. No momento, so se pode dlzer 
que a eserina, embora em grao menor, tambem influencia a frequencia das 
contragoes da mencionada glandula, acelerando-a. 
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6. 

AqSo da Atropina 

Em conexao com o esfudo da influencia da acetilcolina, procurel veri- 
flcar a atividade, sobre o mesmo animal, do antagonista desta substancia, 
i. e, da a+ropina. Em primeiro lugar, propus-me avaliar a reagao dos animais 
a atropina e, a seguir, o efeito que este alcaloide poderia ter sobre as 
Str. acetilcolinizadas. Como se pode notar na tabela IV, a atropina, em 
todas as concentragoes (I x I0"2 e I x I0'6), provoca notavel retardamento 
das contragoes das glandulas do intestine medio. As concentragoes mais eti- 
cazes sao I x 10"6, i. e, aquelas que maior retardamento determinaram. 

TABELA IV 

Valores medios de 20 con+rajoes, da glandula do intes+ino m6dio de Str. bicu»- 
pis bicuspis mantidas em 6gua de culture e em sulfato de atropina a varies con- 
centragoes. Valores m6dios contados em segundos. Temperature 24',SC; pH 7,5. 

Exp. n. 
Agua de culture Atropina 
Valores m6dios Valores medios Diluigao 

143 6,2 7,3 I0-2 

144 7,7 14,09 10-2 
145 5,3 9,3 io-4 

146 1 1,4 18,7 10-5 
147 15,1 42,9 10-6 

Quando as Str. sao tratadas com a acetilcolina, o tempo de reagao 
dos animais, como foi visto, e notavelmente rapido, principalmente nas con- 
centragoes mais fortes. Substituida a solugao de acetilcolina pela de atro- 
pina, da-se a aboligao dos efeitos daquela substancia num tempo medio de 
32,9 segundos (Tabela V). Trocando-se agora a atropina pela acetilcolina, o 
efeito caratenstico desta e restabelecido quasi dentro do mesmo tempo 
(28,9 segundos). Nao me foi possivel verificar a correspondencia entre 
efeitos de aboligao e de restabelecimento da aceleragao das concentragdes 
das glandulas por estas substancias em outras concentragoes alem de I x I0"2. 
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TABELA V 

Aijao da acetilcolina e da atropina sobre a frequencia das contragoes da glandula 
do Intestine medio de Str. bicuspis bicuspis. Tempo expresso em segundos. Tem- 
peratura 22',C; pH 7,5. 

Acetilcolina IxlO"2 Atropina IxlO"3 Acetilcolina IxlO"2 

Aboligao do efeito Restabelecimento da 
Tempo do aqao da acetilcolina a;ao da acetil. IxlO'2 

depois de agir a 
atropina 

segundos segundos segundos 
6 30 25 
9 28 27 

10 31 31 
6 32 24 
7 41 32 

1 1 33 28 
18 40 35 
9 35 30 

1 1 29 29 
15 30 28 

Media 102 32,9 28,9 

7. 

A 3930 da Pilocarpina 

A reconhecida a^ao excitadora da pilocarpina sobre as glandulas dos 
Vertebrados foi tambem pesqulsada sobre a glandula do intestino medio de 
Str. Nao logrei indagar da relate entre a atividade deste alcaloide e 
seu antagonista, a atropina. E' de se crer, que, tambem em Str., a pilo- 
carpina anule, pelo menos em parte, o efeito do referido alcaloide da 
beladona. 

As Str. mostraram-se extremamente sensiveis a pilocarpina. Real- 
mente, quando sujeitas a este alcaloide na concentragao de I x 10"2, a glan- 
dula do Intestino medio duplica o numero de contragoes. A tabela VI e 
muito significativa. Nas experiencias de uma das series (n. 148) a glandula 
que se contraia 20 vezes em 2,7 segundos, sendo o animal mantido no liqui- 
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do de cultura, sob a aijao do alcaloide passou a ter esse mesmo numero de 
confragoes em I segundo. A sensibilidade mostrou-se maior, porem, na 
concentraigao I x I0"3 em que aquele numero de contragoes (20) se deu, o 
animal na cultura, em media em 91,8 segundos, passando este tempo a ser 
de 9,8 (10 vezes mais rapidamente) quando o Ifquido foi substituido pela pi- 
locarpina nessa concentragao. A partir de I x I0"4 a reagao dos animais 
nao e tao acentuada como se pode notar pela inspegao da tabela VI. 

TABELA VI 

Valores medios de tempo gasto em 20 contragoes da glandula do intestino medio de 
Str. bicuspis bicuspis mantidas no llquido de cultura e em cloridrato de pilo- 
carpina a varies concentrasoes. Valores medios contados em segundos. Temperatura 270C: 
pH 7,5. 

Uquido de cultura Pilocarpina 
p 

p. n* 
Valores medios Valores medios Diluigoes 

148 2,7 1,0 1 X 10-2 
149 91,8 9,8 1 X 10-3 
150 25,05 22,4 1 X 10-4 
151 14,5 10,9 1 X 10-5 
152 27,4 1 1,3 1 X 10-6 
153 9,5 7,05 1 X 10-T 

8. 

Agao do Clore+o de Potassio 

Pareceu-me adequado Inqulrir sobre a reacao da glandula do intestino 
medio de Str. aos sals de potassio, que nos Vertebrados sao estimulantes 
do sistema nervoso visceral. Embora nao se ache ainda completamente es- 
clarecido o neuromimetismo dos ions potassio e nem se conhega ainda qual 
a parte que tais Ions tomam na fisiologia do sistema nervoso visceral (Good- 
man & Gilman 1941, p. 341), e notorio que as estruturas Inervadas por este 
sistema de nervos colinergicos sao por eles estimuladas. 

A glandula do Intestino medio das Str. tratadas pelo KCI em varias 
concentragoes reage por uma notavel aceleragao das contragoes. A tabela 
VII indica como cresce a frequencia das contragoes em todas as concen- 
tragoes do referido sal, de I x I0"2 a I x I0"6. 
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TABELA VII 

Valores medios de tempo gasto em 20 contragoes da glandula do intestine medio da 
Str. bicuspis bicuspis mantidas no llquido de culture em cloreto de potessio a 
varies concentragoes. Valores medios contados em segundos. Temperature I80C; pH 7,5, 

Exp. n. 

158 
159 
160 
161 
162 

Ltquido de cultura 

Valores medios 

25 
25,8 
22 
19,1 
48,3 

Cloreto de potissio 

Valores medios 

3,8 
I 1,7 
18,1 
I 1.2 
24,4 

Diluigoes 

10-2 
I0-S 

10-4 
10-5 
I 0-G 

9. 

A^ao da temperatura 

Duran+e as experlencias, como fol di+o, antes de submeter as Sir. as 
drogas aludidas, contou-se sempre o numero de contragoes da glandula do 
intestino medio, achando-se o animal na agua de cultura. Em cada uma das 
experlencias, tambem ja foi referido, utllizei-me de nao menos que dez ani- 
mals, representando os numeros das tabelas a media dos valores obtidos de 

TABELA VIII 

Tempo medio em 
segundos de 10 

contragoos 

Temperatura 
C." 

7 18* 
10 22* 
20 24°5 

7 2703 
13 22 SfTB §775 

Srdoe osntlgreiloe 
Gratico correspondente 6 Tab. VIII 

dez ou mais contagens. Tendo realizado o presente trabalho durante o verao 
passado, a temperatura variou de 18° a 2703C. Calculando-se pelas tabe- 
las I, III, IV, VI e VII, em que as temperaturas foram, respetivamente, 22°, 
22°, 2405, 2703 e 18°, a media do tempo de 10 contragoes, temos a tabela 
VIII com o respective grcifico. 
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Ve -se que uma eleva^ao gradativa da temperatura nao determina alte- 
ragao sensivel do ntmo das contragoes da glandula do intestino medio. Sen- 
do as Str. animals do fundo, que podem ser incluidos entre os Ostracodos. 
que arranham o solo dos tanques e pogos, acham-se habituados a pequenas 
oscilagoes termicas. A diferenga que se nota a 2405 deve, provavelmente, 
correr por conta do pequeno numero de contagens. Tal numero foi de 60 
a 2405, enquanto que nas temperaturas restantes as con+agens nunca foram 
menores que 150. 

Nao tendo sido a variagao das contragoes da glandula do intestino me- 
dio objeto de pesquisa especial, mas, aqm relatada no decurso de outras, e 
possivel que tal discrepancia da curva termica que se nota no grafico respe- 
tivo tenha outras causas que somente investigagoes futuras poderao deter- 
minar. Como quer que seja, pelo menos, nas pesquisas aqui descritas e evi- 
dente que a temperatura, a parte os dados a 2405, nao teve interferencia 
notavel nos resultados obtidos. 

iO. 

Discussao dos resultados 

A agao da acetilcolina, da eserina, da atropina, da pilocarpina e do 
cloreto de potassio sobre a glandula do intestino medio de Str. bicuspis 
b i c u s p i s e tal que sugere a possibilidade de este orgao ser provido dos 
nervos colinergicos. A acetilcolina intensifica a frequencia das contragdes, o 
mesmo acontecendo com a eserina, a pilocarpina e o cloreto de potassio. 
Por outro lado, notou-se que a agao da acetilcolina e anulada pela atropina. 
Sob a influencia unicamente desta ultima substlancia, a glandula do Intestino 
medio mostra urn retardamento na frequencia das contragoes. Quando o ani- 
mal e submetido a acetilcolina e depois a atropina, ha manifesta diminuigao 
de tal frequencia, chegando a primeira a ter a sua agao anulada. Esta agao 
volta a Intensificar-se quando a acetilcolina e entao ajuntada a preparagao. 
As Str. reagem fortemente a pilocarpina, chegando a duplicarem o numero 
das contragoes da glandula, quando o aicaloide esta na concentragao I x IO*2. 

O comportamento da glandula do intestino medio sob a agao de tais 
substancias, especialmente da acetilcolina, intensificando ou retardando as con- 
tragoes, permitiu determinar o tempo que decorre entre a aplicagao da droga 
e o aparecimento do fenomeno. A acetilcolina nas concentragoes de I x IO*2 

e I x IO'3 produz uma acentuada aceleragao das contragoes em menos de 5 
segundos. Em maiores diluigdes este pertodo e muito mais dilatado, perma- 
necendo entre 30 e 40 segundos. 
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Quer-me parecer que a efe+ividade da acetilcolina e dependents da ra- 
pldez de penetragao e de difusao da droga no local de atuagao, e da velo- 
cidade de destruigao da droga. A acetilcolina a 1 x I0"8, quando precedida 
da eserina a I x 10*8, produz a aceleragao das contragoes da glandula do In- 
testino medio em menos de um minuto. Tais reagoes sem duvida, acham-se 
relaclonadas com a suplencia nervosa da aludida glandula. 

Como foi assinalado, pouquisslmas sao as informagoes a respeito da iner- 
vagao dos orgaos do trato digestive dos Ostracodos. A julgar pelos resulta- 
dos obtidos nas experiencias aqui descritas, a rede estomato-gastrica deve ser 
muito densa. A grande rapidez com que a glandula do Intestine medio reage 
as drogas colinergicas e bem um indice da ocorrencia de tal inervagao. 

Os resultados da Influencia da acetilcolina, da eserina, da atropina e da 
pilocarpina sobre a referida glandula de Str. lembram muito de perto aque- 
les obtidos por Davenport (1941), que utilizou algumas destas substancias e 
mais a nicotina sobre o coragao do Cancer magister. Neste Deca- 
podo a agao da acetilcolina em coragdes nao eserinizados provoca aumento 
de amplitude e da trequencia. Em alguns coragoes em que nao houve au- 
mento da trequencia ou da amplitude, resultou, todavia, um aumento do 
tonus. Nos coragoes de Cancer a eserina tambem aumenta a sensibi- 
lidade a acetilcolina (p. 180). O efeito da atropina sobre os coragdes desse 
Decapodo e mais acentuado que sobre a glandula do Intestino medio de 
Str. Naqueles, a droga na diluigao de 1:20.000 abole completa e imedia- 
tamente os efeitos da acetilcolina, enquanto que no Ostracodo tal anulagao 
somente se da muito mais tarde ou, entao, quando o alcaloide tern alta con- 
centragao. 

Recentissimamente, o mesmo Davenport (1942, p. 259) voltou a estudar 
a agao da acetilcolina, da eserina, da nicotina, do curare, do doril e do mecolil 
sobre o coragao ainda do Cancer magister, realizando experiencias 
com a aplicagao combinada destas substancias. Os efeitos "de nicotina" e os 
"de muscarina" da acetilcolina sao discutidos, chegando o autor a verificar 
grande semelhanga de ambos efeitos da acetilcolina. 

Com fundamento na semelhanga dos efeitos "de nicotina" e da acetilco- 
lina sobre o coragao isolado de Cancer, foi proposto um mecanismo hipo- 
tetico de mediagao, sugerindo-se que os efeitos da acetilcolina podiam ser 
como os "de nicotina" agindo sobre o ganglio e como os "de muscarina" 
agindo na jungao neuro-muscular, uma vez que se tenha demonstrado serem 
bloqueados os efeitos da acetilcolina pela administragao da atropina. Para 
Davenport (1941, p. 178) a acetilcolina podia ter uma agao "de nicotina" 
sobre o ganglio e uma agao "de muscarina" na jungao neuro-muscular; Welsh 
(1939, p. 231), porem, emitiu a hipotese de que neste mecanismo de mediagao, 
cs modos de agao da acetilcolina nos dois pontos sao invertidos. Embora os 
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resultados aqui obtidos sobre a glandula do infestlno medio de S t r. nao 
sejam de todo comparaveis aos daqueles autores sobre o coragao de Can- 
cer, pode-se dizer que a acetilcolina tem o efeito "de muscarlna", i. e, 
excita e acelera as pulsagoes da referida glandula, sendo anulado tal efeito 
pela atropina. Quando se faz atuar a acetilcolina sobre a glandula aludida, 
ocorrem tambem vigorosas contragoes do estomago e de todo o restante do 
Intestino medio. Estas excitagoes sao tambem anuladas pela atropina. E' 
evidente o efeito "de muscarina" daquela substancia. Aqui em S t r . , cumpre 
notar, as contragoes intestinais, embora vigorosas, nao provocam a expulsao 
do conteudo do Intestino, tal como em Daphnia magna e apontado 
por Obreshkove (1941, p. 107). 

Aos Crustaceos foi tambem extendlda a hlpotese da transmlssao qmmlca 
do influxo nervoso. Marnay & Nachmansohn (1937, p. 1005) admltem-na para 
o slstema neuromuscular daqueles Artropodos. Bacq & Nachmansohn (1937, 
p. 368) foram levados a pesqulsa da collnesterase nos m. dos Crustaceos, en- 
contrando-a na mesma concentragao que nos Moluscos e nos Equlnodermas. 
Nao obstante, Bacq (1937, p. 179) aflrma que a acetilcolina nao terla agao 
sobre o m. dos Crustaceos. Foi tambem determlnada nestes animals a capa- 
cidade dos nervos de hidrollsarem a acetilcolina. Assim, Marnay & Nachman- 
sohn (1937, p. 1006) verificaram que a concentragao da collnesterase no nervo 
abdominal de Homarus vulgaris ultrapassa de muito a de todos os 
outros tecidos examlnados ate entao pelos autores citados. Notaram eles que 
100 mgr. de nervo podem hidrollzar, em uma hora, 15 a 20 mgr. de acetil- 
colina, o que corresponde de 15% a 20% do seu peso. E' posslvel que em 
Str. a duragao relatlvamente pequena do efeito da acetilcolina sobre a 
glandula do Intestino medio corra por conta de uma elevada taxa de colineste- 
rase. Como anotei anteriormente, nao me foi possivel determinar rigorosa- 
mente o tempo de agao da acetilcolina, mas posso afirmar ser o mesmo bem 
pequeno. 

A glandula do intestino medio de Str. e provida de musculos e, sem 
duvida, fartamente inervada pelo sistema estomato-gastrico. A se levar em 
conta o resultado das pesquisas de Bacq (1935, p. 247 e 1935b, p. 59) sobre 
a distribuigao da collnesterase nos musculos dos Invertebrados, em que o autor 
aflrma nao a ter encontrado nos dos Crustaceos e, porisso, a acetilcolina nao 
influe sobre os mesmos, evidentemente tambem os de Str. deveriam ser 
insensiveis a essa droga. Os resultados das experiencias agora realizadas neste 
Ostracodo, porem, demonstram o contrario, pelo menos na parte que toca a 
glandula do Intestino medio. Alias, cumpre observar, o proprio Bacq, na 
serie de pesquisas sobre a fisiologia e a farmacologia do sistema nervoso au- 
tonomo, apresenta, as vezes, conclusoes contraditorias ora afirmando ora ne- 
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gando a existencia de uma colin-esterase nos tecidos dos Crust6ceos (1935, 
p. 42; 1935a, p. 59; 1936, p. 188). 

A fransmissao neuromuscular nos Crustaceos foi revis+a em 1936 por B. 
Kafz trabalhando com preparados de Carclnus maenas ede Mala 
s q u i n a d o. De suas inumeras pesquisas conclue o autor (p. 218) que o 
mecanismo da fransmissao neuromuscular nos Crustaceos nao esta ainda escla- 
recldo, nele, porem, nao tomando parte a acefilcolina. Sugere que os ions 
K e o Mg Influenciam ou tomam parte na fransmissao neuromuscular dos im- 
pulses nestes animals e e possivel que o processo acumulativo na jun^ao 
mioneural ("facilitation of transmission") e devido antes a urn mecanismo fisico- 
quimico que a urn quimlco especial. A acefilcolina, porem, realmente ocorre nos 
tecidos dos Crustaceos. As Investigagoes de Welsh (1938 etc.) ja indicadas nao 
deixam duvidas a respeito. Alem disso, esta demonstrado que esta substancia 
tern acentuada influencia sobre o coragao destes animais e, conforme as expe- 
riencias agora realizadas, tambem sobre as contragoes da glandula do intestine 
medio de S t r . 

Como ate agora nao foi demonstrada nos Ostracodos a presenga ou au- 
sencia de uma colinesterase, a questao de como a acefilcolina, se presents 
em S t r., pode ser considerada como mediador qutmico do influxo nervoso, 
somente podera ser resolvida com futures investigagoes. 

Neste trabalho pretendi verificar principalmente se as Str. reagiam 
pela glandula do Intestino medio aquela e a outras substancias colinergicas^ 
Realmente isso se da, o que indica, em comparagao com os resultados obti- 
dos por outros autores em Crustaceos, que a glandula do intestino medio 
esta relacionada com os elementos do sistema autonomo. A julgar pelas 
reaijoes da glandula as mencionadas drogas, possivelmente predominam os 
elementos parasimpaticos. 

Relativamente ao aparelho de apreensao, as minhas observagoes em 
Str. mostram que as pegas que o compoem agem como as de outros Os- 
tracodos, conforme as pesquisas de Cannon em Pionocypris vidua 
e de Storch em Notodromas monacha. 

Os resultados destas experiencias levam as seguintes conclusbes: 
I . A frequencia das contragoes da glandula do intestino medio das 

Str. e fortemente aumentada pela acefilcolina em concentragoes elevadas. 
2. Quanto malor for a concentragao desta substancia, mais rapida- 

mente ela atua, aumentando a frequencia das contragoes da glandula. 
3. O "efeito de muscarina" da acefilcolina sobre a glandula e evi- 

dente. 
4. A eserina tambem aumenta, mas em menor grao, a referida fre- 

quencia e prolonga o efeito da acefilcolina. 
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5. A atroplna isoladamente diminue a frequencia das contra^oes e 
anula a a9ao da acetilcolina sobre a glandula. 

6. Tanto a pilocarpina quanto o cloreto de potassio alteram o ritmo 
das contragoes da glandula do Intestino medio de S t raumentando a 
frequencia. 

7. As diferenijas de temperatura entre 18° e 2703 nao tem sensivel In- 
fluencia sobre tai frequencia. 

8. O aparelho apreensor das S t r., como ode Pionocypris 
vidua eode Notodromas monacha funciona por um complicado 
mecanismo em que as pegas bucais e as antenas provocam a corren+e dagua 
portadora dos alimentos. £sfe mecanismo e descrito no presente trabalho. 

Summary 

On the feeding mechanism and the physiology of the mid gut glands 
(hepatic coeca) of an Ostracod. The action of the autonomic (cholinergic) 
drugs. 

The results of several workers suggesting a humoral mechanism of neuro- 
muscular transmission in higher animals reopened the question of the relation 
between cholinergic transmission and the presence of acetylcholine and cho- 
linesterase. The behaviour of many Invertebrates in relation to the so called 
autonomic drugs Is so different in several animals (Arthropods, Molluscs, etc.) 
that It Is difficult to systematize the results until now obtained in many 
experiments. On the other hand, a high quantity o acetylcholine Is found 
in crustacean tissues, and the exciting action of this drug and its influence on 
the autotomy have recently been demonstrated by Hoadley (1934, p. 494; 
1937, p. 155); Welsh (1938, p. 151; 1939, p. 237); Welsh & Haskin (1939, 
p. 414); Davenport, Loomis & Opler (1940, p. 498); Davenport (1941, p. 179; 
1942, p. 255) and others. The mechanism of transmission In crustaceans has 
been discussed by Katz (1936, p. 219), Back (1935-1936), and the results of 
their experiments do not agree completely. Bacq's works have some con- 
tradictory conclusions about the occurrence of cholinesterase in crustacean 
tissues. It appears worth while to investigate the action of this and other 
autonomic drugs on the mid gut glands of Ostracods. These glands nor- 
mally contract rythmically, and under the influence of the referred drugs 
the frequency of their contractions is altered. 

The material for the experiments here described isStrandesia bicus- 
pis bicuspis (Claus, 1892). The animals live in the aquarium. Some morpho- 
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logical and taxonomic characters {Fig. 3-13) of this Ostracod are presented. 
Figs. 1-2 indicate some peculiarities of its internal organisation, chiefly of 
the mid gut glands. The Strandesia (Str.) are small (mm 1,5 
length), and have transparent valves. Under the Greenough microscope It 
is possible to count the contractions of their mid gut glands. All animals em- 
ployed were females and had the eggs not yet cleaved. It Is known since 
Klie (1926) and Furtos (1936) tha the male of this Ostracod Is not yet found: 
probably reproduction is parthenegenetic, as it is very common in these 
crustaceans. The chemical substances employed were acetylcholine chlori- 
de Roche, Eserine (Physostigmine) sulphate Merck, Pilocarpine chloride Ro- 
che, Atropine sulphate and Potassium chloride, both from Merck. Each ex- 
periment was performed with only one Str. separately, but each value 
of the tables (l-VII) corresponds to medium of 10 animals counted. A single 
Str. was transferred to a small watch glass In the culture medium. Twen- 
ty contractions of the mid gut glands were counted and the time elapsed 
and the temperature noted. Immediatly after removing the culture me- 
dium the chemical substance was added, whose action on the animal was 
to be studied. After some time of exciting the animal was calm, and the 
contractions of the gland were counted. In a second series of experiments 
the period elapsing from the addition of the drug to the appearance of 
the first contraction was marked, and the time of abolishing the acetylcho- 
line effect by atropine. 

The animal Is seen to ingest the fluid and solid particles. The water 
current Is produced by the movement of the various pieces of the feeding 
apparatus (antennules, antennal, mandibles, maxillae, maxillules, and lips), 
whose mechanism was studied using Storch's method little modified by ta- 
king off the flange and the animal placed on a slide with a thin film of va- 
seline. By compressing the crustacean with the cover glass it is possible to 
see the feeding apparatus from the front and analyse its mechanism. The 
results of this study accord to those published by Cannon (1925) on P i o - 
nocypris vidua and Storch (1933) on Notodromas mo- 
n a c h a . 

The action of Acetylcholine, Eserine (Physostigmine), Atropine, Pilocar- 
pine and Potassium chloride on the mid gut gland is such that it strongly 
suggests the possibility that this organ is controlled by chollnergic nerves. 
The acetylcholine intensifies the activity of the mid gut gland by Increasing 
Its contractions at concentrations IxlO-2 and IxlO-3. This action of acetyl- 
choline was shown to be antagonized by atropine and Increased and prolon- 
ged by eserine. The time which elapses between the application of the 
chemical substance and the onset of the specific effect produced is relatively 
very short. Under the 1x10-2 concentration of acetylcholine, this time is 
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about 5 seconds. The time of activity of the different concentrations (IxlO-2 

to IxlO-4) of this substance varies from 30 to 40 seconds. 
Pilocarpine and Potassium chloride also act on the mid gut gland by 

accelerating its contractions. Both these substance intensify the contractions 
at stronger concentrations (IxlO-2 to IxlO-4). With further dilution of the 
drugs the contractions are not so vigorous. These and other observations 
recorded in this paper are in accord with the role which has been ascribed 
to theses substances in physiological processes where nervous Impulses are 
involved and where acetylcholine Is believed to act as a transmitter of ner- 
vous impulses. The view points of Davenport (1941 & 1942) and Walsh 
(1939) on^ the nicotine-like action on the controlling ganglion and the mus- 
carine-like action at the neuro-muscular junction are also discussed. The 
effects of acetylcholine on the contraction of the mid gut gland have ra- 
ther a muscarine-like action. The drug excites the contractions of the gland 
and its effects are abolished by atropine. 

Until now many authors describe the Inervation of the crustacean intes- 
tinal canal by the stomatogastric system. Hanstrom (1928) and others in- 
dicate the sympathethic nature of these nerves, and some of their pecu- 
liarities in the Ostracods, that Is: their connection with the tritocerebrum. 
The observations recorded in this paper carry on to admit that the mid 
gut gland is provided with a dense net of the autonomic nervous system. 

This gland has a peculiar manner of contraction which begins at the 
tree extremity and progresses to the opening in the mid gut. During this 
movement the several cells of the gland Interpenetrate one another (Est. I 
Fig. 3). The antagonistic movement, that Is, the dilatation of the gland Ini- 
ciates from the intestine. Im consequence, the glandular canal Is comple- 
tely formed as soon as the glandular cells are separated one from the other. 
In high concentration culture medium the opening and the closing of the 
gland are more rapid than im low concentration. It is suggested that this 
gland also promoves the osmotic pressure regulation of the Ostracod. 

The present observations and experiments may support the following 
conclusion^: 

1. Acetylcholine produces In Str. bicuspis increase of the 
frequency of the mid gut gland contractions; 

2. Stronger concentrations of the drug act more rapidly and augment 
the referred frequency: 

3. Acetylcholine acts on the mid gut gland with muscarine-like effect; 
4. Eserine potentialises the acetylcholine effects. Using only eserine 

there is in Str. b. b. an augmentation of the number of contractions 
of the gland; 



140 PAULO SAWAYA 

5. Atropine blocks the action of acetylcholine. Treated only with this 
drug the gland diminishes its contractions; 

6. Pilocarpine and Potassium chloride change the rhythm of the mid 
gut gland contractions, producing their augmentation; 

7. The temperature between 18° and 27°,3 C. does not Interfere on 
the rhythm of the contractions. 

12. 
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ESTAMPAS 



ESTAMPA I 

Fig. I — Strandesla blcuspis bicuspis Claus, morfolo- 
logia geral. a1 e a,, — an+enas I. e 2.; b — ISbio inte- 
rior; c — crista; g — glandula do intestine medio (hepa- 
topancreas); t — furca; I — labio superior; m — mandt- 
bula; n —- maxila I.; o — olho; p — palpo mandibular; 
r — maxila 2.; s — pata de limpesa; v — ovario. (Des. 
esquemitico do animal vivo, ap6s amputagao da valva 
esquerda). 

Fig. 2 — Estomago de Strandesia bicuspis blcuspis. 
a— esofago; b-c — anel e processo quitinicos; d — 
papo; e — porgao trituradora. (Des. semi-esquematico; 
animal anestesiado). 

Fig. 3 — Strandesia bicuspis bicuspis Claus. Glandula 
do intestine m6dio (hepatopancreas) durante as fases de 
contragao. (Des. animal vivo). 



^AULO SAWAYA — Con+ribulgao para a fisiologla do aoa- ESTAMPA I 
relho de apreensao dos alimentos e da glandula do intestino FIGS 1-3 
rttSJio de Ostracodo. Agao de substancias coiinergicas. 
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ESTAMPA II 

Fig. 4 — Strandesia bicuspis bicuspis Claus. b — se- 
rie de bas+onetes da orla; c — crista; 1 — labio saliente 
da valva direita; m — marcas das insergSes dos musculos 
adutores; o — olho. (Des. do animal vivo) 

Fig. 5 — Vista dorsal do mesmo animal. Indicagoes como na fig. 
anterior. 

Fig. 6 — Primeira antena (antenula). 
Fig. 7 — Segunda antena. 



PAULO S A W A Y A — Contribuiijao para a fisiologia do apa- 
relho de apreensao dos alimentos e da glandula do Intestino 
medio de Ostracodo. A^ao de substancias colinergicas. 

ESTAMPA H 
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ESTAMPA III 

Fig. 8 — Strandesia blcuspis bicuspis Claus. Pata am- 
bulatoria. 

Fig. 9 — Pata de limpesa ("Putzfuss", "scratch-foot"). 
Fig. 10 — Furca. 
Fig. I I — Mandlbula. b — processo branquial; d — processo distal 

mandibular; m — processo proximal; p — palpo mandi- 
bular. 



PAULO SAWAYA — Con+ribulQao para a flsiologla do apa- 
relho de apreensao dos alimentos e da glandula do infestino 
medio de Ostracodo. A^ao de subs+ancias colinergicas. 

ESTAMPA III 
FIGS. 8-11 
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ESTAMPA IV 

Fig. 12 — Maxila 1. de Strandesia bicuspis bicuspis 
Claus. b — processo branquial; e — espinha plumcsa: 
p — palpo maxilar. 

Fig. 13 — Parte do aparelho apreensor — vista de conjunto de frente. 
b — labio inferior; 1 — labio superior; m — mandibula. 

Fig. 14 —• Base da piramide do labio inferior, a — ancinhos ("re- 
chenartige Kauorgane"); d — cerda de filtro; f — pa- 
ragnato. 



PAULO SAW AY A — Con+ribui^ao para a fisiologia do apa- ESTAMPA IV 
relho de apreensao dos alimenfos e da glandula do intestino FIGS. 12-14 
medio de OstrScodo. Agao de substancias colinergicas. 
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A. Introdu^ao 

Estudando juntamen+e com a minha esposa, Exma. Sra. D. EVELINE DU 
BOIS-REYMOND MARCUS, os Ollgochaeta Ifmnicos (Limicola) brasileiros, 
principalmente os de Sao Paulo, apresen+o aqui os primeiros resultados re- 
latives a algumas especies das Tubificidae. Vermes dessa familia, p. e.. re- 
oresentantes dos generos Tubifex e Limnodrilus, servem co- 
mo objetos proprios para a observagao da circulagao e respiragao nos exer- 
dcios praticos do curso de fisiologia comparativa, de modo que, sendo eles 
assim ufilizados pelo meu colega, Prof. Dr. Paulo Sawaya, era de desejar-se 
a sua ciassifica^ao. Ao Sr. Dr. Michel Pedro Sawaya, Licenciado em Cien- 

153 
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cias Naturals, agrade^o a revisao linguistlca do manuscrlto, assim como o 
auxilio nas provas. 

A ultima resenha dos Oligoquetos brasileiros (Michaelsen 1927) nao con- 
tem nenhuma especie das Tubificidas. Tal fato demonstra apenas que o gru- 
po ainda nao foi estudado no pais, visto que a farmlia abrange, pelo menos, 
120 especies, das quals varias foram encontradas nas (ndias Orientais, o que 
revela serem adatadas as temperaturas elevadas. 

A ausencia de estudos precedentes sobre Tublficldae brasileiras obri- 
gava a recorrer, em cada caso, as monografias de Beddard (1895) e de Mi- 
chaelsen (1900). Embora muito pobre em figuras a primeira e quasi destitui- 
da de tais a segunda, sao essas obras indispensaveis para a determinagao 
dos LImicola e, gragas ao grande pioneiro da Zoologia em Sao Paulo, Her- 
mann von Ihering, figuram na biblioteca do Museu Paulista de Zoologia (da 
Secretaria de Agricultura), a cujo Diretor atual, Dr. Oliverio Mario de Oli- 
veira Pinto, agradego por no-las ter emprestado. 

Por outro lado, faltava-nos o "SIstema e Morfologla dos Oligoquetos" 
de F. Vejdovsky (1884), obra cuja beleza lembro da minha atividade ante- 
rior na Europa. Essa e outras lacunas blbliograficasr que os especialistas hao 
de notar no trabalho presente, pudemos, pelo menos em parte, preencher 
pela monografia de J. Stephenson (1930), que prima na seguranga das in- 
fprmagoes, clarissimamente comunicadas. 

Com respeito aos Terrlcola brasileiros, ja existem varios trabalhos, p. e., 
os de Michaelsen (1918; 1925; 1927, etc.), de Cernosvitov (1935) e outros. 
Das duas familias dos LImicola, cuja literatura estudamos por enquanto, das 
Naididae e Tubificldae, conhecem-se do Brasil apenas duas Naididas, Au- 
lophorus borellii (Michaelsen 1900, p. 522; Moreira 1903, p. 129) 
e Schmardaella lu + zi (Michaelsen 1926, p. 100; 1926a, p. 232, 
241; Lutz 1927). Sobre LImicola sulamericanos, em geral, informam, entre 
outros: Beddard (1896, Chile, Argentina): Cernosvitov (1936; 1937, Argenti- 
na); Cordero (1931, Uruguay); Michaelsen (1905, Paraguay); Stephenson (1931, 
Paraguay); PIguet (1928, Peru); Cernosvitov (1939, Bolivia e Peru); Michael- 
sen (1914, Colombia): Michaelsen (1912, America Central); Michaelsen (1933, 
ilhas caraibas neerlandezas). 

B. Sobre o genero Peloscoiex 

(Fig. 1-3, 21) 

Encontrando em fontes ferruginosas da Pennsylvania, nos arredores de 
Philadelphia, um verme, em cada segmento provido dum circulo de tubercu- 
los cuticulares, Leidy o descreveu como representante dum novo genero, 



SOBRE ALGUMAS TUBIFICIDAE DO BRASIL 155 

Peloscolex (1852, p. 124). A especie tipica, P. varlegatus, 
cujo material original nao se acha mais disponlvel (Smith 1900, p. 456), difi- 
ciimente poderia ser reconhecida com certeza. Desde Vejdovsky (1884, p. 45), 
o genero Peloscolex Leidy tern o seu lugar nas Tubificidae, e, assim, 
representado apenas pela especie com que foi introduzido na ciencia, apa- 
rece na monografia de Beddard (1895, p. 258-259). A discussao dele pon- 
dera as relagoes com a especie, hoje chamada de Peloscolex ferox 
(Eisen), Inclusive urn sinonimo deste, Nais papillosa Kessler, e com 
as duas especies de Embolocephalus Randolph (1892, p. 147; 1892a, 
p. 463, 472), a saber, E. velutinus (Srube 1879) e E. plicatus Ran- 
dolph 1892, 

Todas essas especies de cuticula espessada e, alem disso, o verme ma- 
rinho Tubifex benedii Udekem (1855; corrigido: benedeni), 
foram por MIchaelsen (1900, p. 49-53) reunidas com especies lisas sob a de- 
nominagao generica de Psammoryctes Vejdovsky. Esse ultimo ge- 
nero tinha sido introduzido por Vejdovsky (1876, p. 137) para acentuar par- 
ticularidades das cerdas e da forma do atrio de Tubifex umbel lifer 
Lankester (1871, p. 181). Embora seja a especie de Lankester identica a 
outra (veja Beddard 1895, p. 260), o genero Psammoryctes foi reivin- 
dicado por Hrabe (1931, p. 21), por enquanto como sub-genero de Tubi- 
fex. No apendlce da resenha sistematica de Michaelsen (1900, p. 522, 
nota 2; p. 524-525) Psammoryctes e, com este, Peloscolex, 
desaparece na sinonimia de Tubifex Lm. 

Quanto ao genero Psammoryctes, ja foi mencionada a revalida- 
gao por Hrabe (1931). O genero Peloscolex foi re-introduzido pelo 
proprio Michaelsen, um ano depois da publicagao do "Tierreich", na primeira 
ocasiao em que recebia um Tubifex paplloso e de cuticula espessada 
para a determinagao. Descreveu-o como Tubifex (Peloscolex) 
inflatus (Michaelsen 1901, p. 141), justificando, mais tarde (Michaelsen 
1903, p. 197 e seg.), o uso do nome Peloscolex, que manteve, como 
subgenero, tambem na sua resenha dos Oligoquetos dagua doce (Michaelsen 
1909, p. 29). Por fim, Peloscolex reaparece como genero Independen- 
ce na "Fauna do Mar do Norte e do Mar Baltico" (Michaelsen 1927a, p. 18) 
e, desde entao, na literature em geral, p. e., em Ude (1929, p. 94), Stephen- 
son (1930, p. 745) e Hrabe (1931, p. 33). 

A diagnose dada por Stephenson (I. c.) diz o seguinte: "Superffcie do 
corpo, do 2.° segmento para tras, coberta por papilas cuticulares que tornam 
opaco o integumento. Ocorrem, alem disso, papilas sensoriais, nao retr6c- 
teis, dispostas em aneis. Feixes dorsals de cerdas compostos por cerdas 



156 ERNESTO MARCUS 

capllares e, geralmente, por agulhas de "crochet", consideravelmente dife- 
rentes das agulhas de "crochet" dos feixes ventrais, sendo as ultimas unicuspi- 
datas ou bicuspidatas. Duto eferente bem desenvolvido; o atrio contraldo 
no meio, ectalmente dilatado e at formando camara distinta. Prostata vo- 
lumosa, solida e penis verdadeiro, presentes. Nas espermatecas encontram-se 
os espermatoforos enroscados em espiral". 

Realmente reside na cutfcula papilosa ou uniformemente espessada, como 
no tempo de Leidy, o unico criterio que permite seguramente reunir as es- 
pecies de Peloscolex, visto como nao se conhecem os orgaos reprodu- 
tivos de todas, nem diferem essencialmente dos de T u b i f e x. 

Em ordem cronologica sao as seguintes as especies atualmente conheci- 
das de Peloscolex: 

1) Peloscolex varlegatus Leidy 1852, p. 124. Beddard 1895, p. 258: Michaelsen 1900, 
p. 53. 

2) Peloscolex benedeni (d'Udekem 1855). Beddard 1895, p. 261; Michaelsen 1900. p. 
51: 1927a, p. 18; Ude 1929, p. 96; Knollner 1935, p. 480. 

3) Peloscolex velutinus (Grube 1879). Beddard 1895, p. 272; Michaelsen 1900, p. 
50: 1909, p. 39; Ude 1929, p. 95. 

4) Peloscolex ferox (Eisen 1879). SinSnimo: Embolocephalus plicatus Ran- 
dolph 1892a. p. 469. Beddard 1895, p. 263, 273; Michaelsen 1900, p. 50, 51; 
1909, p. 40: Ude 1929, p. 94. 

5) Peloscolex multisetosus (Frank Smith 1900, p. 452). Michaelsen 1900, p. 525. 
6) Peloscolex inflates Michaelsen 1901, p. 141. 
7) Peloscolex marines (Ditlevsen 1904, p. 421). 
8) Peloscolex inselaris Stephenson 1922, p. 290. 
9) Peloscolex stankovlci Hrabe 1931, p. 33 (formas: typica, seblitoralis e 

I i t o r a I i s ) . 
10) Peloscolex teneis Hrabe 1931, p. 40. 
11) Peloscolex wereschtschagini Michaelsen 1933a, p. 327. 
12) Peloscolex pigeeti Michaelsen 1933a, p. 327 (Tachydriles plicates Pigeet 

1928, p. 93). 

Nessa lista nao toi incluida a especie Peloscolex hetero- 
chaetus (Mich.) descrita como Limnodrilus (Michaelsen 1926b, 
p. 22) e, assim, mencionada varias vezes na literatura (Michaelsen 1927a, p. 17; 
Ude 1929, p. 83; Stephenson 1930, p. 632, 747; Id. 1931, p. 312). Como a 
cutfcula dessa especie e lisa, nao se compreende porque A. de Vos (1936, 
p. 86), pelo que se pode depreender do "Zoological Record", escreve 
Peloscolex heterochaetus. Por outro lado, constitue novidade 
da nossa lista a incorporagao de Tubifex marinus Ditlevsen (1904, 
p. 415, 421) no genero Peloscolex como especie independente. A 
descripao das papilas escuras (p. 422) nao deixa duvida de tratar-se dum 
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Peloscolex. A procedencia de Tubifex marinus das profundi- 
dades do Sund, entre a ilha dinamarqueza Sjalland e a costa sueca, faria 
supor ten Ditlevsen tido em maos Peloscolex benedeni (UdeL), 
mas. essa especie encontrou tambem (1904, p. 421), de maneira que ja 
porlsso nao se impoe, sem delongas, tal suposigao. A descrigao de P . ma- 
rinus alude, varias vezes, a Embolocephalus plica + us (Ran- 
dolph 1892a, p. 461), especie identica a P. ferox. Essas alusoes significam 
ser a chetotaxia diferente em Peloscolex benedeni e Tubifex 
marinus, depreendendo-se isso tambem da diagnose do ultimo. As cer- 
das gancheadas bifurcadas de P. benedeni mostram em figuras velhas 
(Claparede 1863, t. 13 f. 15) e novas (Knollner 1935, f. 42 p. 481) sempre 
a ponta superior (ou anterior) menor que a inferior (posterior), ao passo que 
a especie nova de Ditlevsen tern o ramo superior urn pouco maior (veja 
Ditlevsen 1904, t. 16 f. II B, i. e, o primeiro "B", constituindo o segundo "B" 
erro tipografico, que deveria ser substituido por D). Tubifex ma- 
rinus possue i-3 cerdas capilares ao lado de 2-3 agulhas gancheadas nos 
feixes dorsais e 3-5 cerdas gancheadas nos feixes ventrais; a bainha do penis 
e nitida e muito comprida. Peloscolex benedeni nao tern tubo 
ngido do penis, e os feixes dorsais, como tambem os ventrais, sao geralmen- 
te compostos por duas cerdas gancheadas, raramente por mais, sendo estas 
unicuspidatas ou indistintamente bicuspidatas. As vezes, ocorrem, nos feixes 
dorsais, alem das agulhas gancheadas, tambem cerdas capilares. Cabe, 
sem duvida, as autoridades europeias re-examinarem Tubifex marinus, 
e, entao, aceitarem essa especie como Independente ou incorporarem-na na 
sinonimia de P. benedeni. Como nao encontramos na literatura ao 
nosso alcance alusao alguma a Tubifex marinus, que por certo, e urn 
Peloscolex, tivemos de comparar as diagnoses relativas a ele e a 
P. benedeni. Depois de ter feito isso, nao nos sentimos autorizados a 
reunir P. marinus com qualquer outra especie do genero. 

Peloscolex evelinae, spec. nov. 

Os vermes teem comprimento de 3 cm., e mais ainda, sendo a espes- 
sura (o diametro do corpo) de 200-300 p. As regioes anterior e posterior, 
frequentemente em grande extensao regeneradas, adquirem o seu diametro 
normal somente certo tempo depois da regeneragao complete. O numero 
dos segmentos e muito grande, variando de 150 a 180, exclusive longa zona 
caudal de acrescimo. Do comprimento, acima indicado, e do numero dos 
segmentos resulta a brevidade de cada segmento. A cor dos animals e 
acastanhada e azeitonada, transluzindo o sangue vermelho. O prostomio 
e incolor, obtuso e provide de cerdas sensoriais. 
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As cerdas do corpo comepam dorsalmente no 6.° segmen+o, ventral- 
mente no 2. . Os feixes dorsais (Fig. 2 A) contem uma unica cerda capilar, 
que & lisa e tem I 70 p de comprimen+o, 3 p de espessuna. Na base dessa 
cerda capilar ocorre minuscula cerda acicular, curvada (comprimen+o: 35-40 p). 
A terminapao da pequena cerda nao pode, nem mesmo com Imersao, ser 
reconhecida distintamente; ao que parece, e indivisa e um pouco espessada. 
Os feixes venfrais (Fig. 2 B, C) sao menos fortes nos segmentos 2-5 (compri- 
mento: 108 p: espessura; 3 p) que nos seguintes. Do 6.° segmento para 
tras, onde as cerdas venfrais sao relativamente grossas, (comprimento; I20p; 
espessura: 5 p) elas revelam-se como ocas. As cerdas venfrais sao ganchea- 
das e bifurcadas, com o ramo inferior mais grosso que o superior. Sao 
reunidas de 2-4 num feixe, havendo, geralmenfe, nos feixes posteriores so- 
mente 2-3. 

Esfruturas cuticulares especiais ocorrem do 2.° segmento para tras. 
Apresentam-se como papilas cuticulares em forma de tuberculos escabrosos, 
ate 20 p de altura e papilas sensoriais, hiailnas, 15-30 p de altura. Os tu- 
berculos da primeira categoria sao desiguais e de cor castanha, em parte 
mais clara, em parte mais escura. Na reglao anterior do 2.,'-5.0 segmento, 
as pequenas verruguinhas acastanhadas, que formam muitos aneis regulares, 
sao menores e, entre si, mais uniformes que no corpo restante, onde a sua 
disposipao e menos ordenada. At sao os tuberculos malores, de dlmensoes 
Irregulares e menos numerosos que na reg'ao anterior (Fig. I). O aspeto 
do animal e hirsute, porque as papilas cuticulares se prolongam, formando 
fios ramificados ou compridos pelos incolores, muito mais longos que as 
cerdas dorsais capllares e ultrapassando ainda o diametro do corpo. Nas 
regioes regeneradas sao os tuberculos escabrosos menores que nas partes 
velhas do corpo. 

As papilas hiailnas, piriformes ou cilmdricas, distalmente providas de 
curtas cerdas sensoriais, sao especialmente numerosas na regiao anterior; no 
corpo restante formam, geralmenfe, um anel segmentar, situado imediata- 
mente antes da cerda dorsal, e oufro anel, intersegmentar, equidistante dos 
aneis precedente e seguinte. 

No material disponivel nao se acharam desenvolvldos os orgaos repro- 
dutivos. 

Procedencia: I) A especie foi descoberta por minha esposa, Exma. Sra. D. EVELINE DU 
BOIS-REYMOND MARCUS, no tanque cimentado, sito no terrene da Sec^ao de 
Ciencias Naturals da Faculdade de Filosotia, Ciencias e Letras da Universidade 
de Sao Paulo. Esse tanque tem de altura dagua 40 cm., vivendo os vermes no 
fundo, entra as tolhas caidas e podres de Ficus elastica. 
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2) Mais tarde encontramos 12 exemplares, ja conservados, num tufo de Brio- 
zoos Phylactolaemata (Stole Ma agilis forma 1 h e r i n g i , veja p. 83 desta 
Boletim) proveniente do Ceara (nordeste do Brasil). 

Discussdo sdbrc a nova especie 

A separagao de Peloscolex evelinae das outras especies do 
geriero, aclma mencionadas (veja p. 156), nao oferece dlficuldades. Em 
P. weresch+schagini formam as papilas cuticulares coura^a unifor- 
me. Em P. pigueti coalescem, na parte papllosa do corpo, i. e, 
na regiao entre as cerdas do 4.° segmento a+e o 18.° segmento (o unico 
exemplar conhecido tern 24 segmenfos), as papilas em forma de aneis largos. 
Em P. inflatus fal uniao das papilas ocorre na extremidade posterior do 
corpo, onde aparecem aneis estreitos em sucessao cerrada. As papilas de 
P . i n s u I a r i s comegam no tergo caudal do 3.° segmento. Nas tres for- 
mas de P. stankovici sao as cerdas ventrais, com excegao das externas 
dos segmentos mais rostrais, unicuspidatas. Cerdas gancheadas flabelifor- 
mes na regiao anterior do dorso caracterizam P. ferox e P. tenuis. 
O numero dos segmentos de P. velutinus varia de 40 a 70, e os feixes 
dorsais conteem, alem de 1-4 cerdas capilares, ate 4 pequenas cerdas gan- 
cheadas. P. multisetosus e P. variegatus possuem 3-14 e 6-10 
cerdas capilares, respetivamente. Nos feixes dorsals de P. benedeni 
encontram-se duas, raramente, mais cerdas gancheadas e, as vezes, cerdas 
capilares, em oposigao a P. evelinae, onde a unica cerda acicular e ex- 
tremamente pequena e a cerda capilar sempre presente. P. benedeni 
e, alem disso, especie marinha ou dagua salobra. A transigao ao tipo uni- 
cuspidato das cerdas bifurcadas, tao caractenstica de P. benedeni, 
falta em P. evelinae. Em P. marinus sao os feixes dorsais formados 
por !-3 cerdas capilares e 2-3 gancheadas. 

Observagdcs biologicas 

Os vermes lucffugos enovelam-se, quando atingidos pela luz do dia no 
pequeno vidro de observagao ou Irritados mecanicamente, de tal modo que 
o animal, de 3 cm. de comprimento, se torna uma bolinha de 3 mm. de 
diametro. No escuro, ou mesmo no claro, quando se teem acostumado ao 
novo ambiente, desenredam-se pouco a pouco, estendendo-se mais ou menos 
completamente. Stephenson (1930, p. 641) cita a "Sistematizagao das asso- 
ciagdes no reino animal" de P Deegener ("Die Formen der Vergesellschaftung 
Im Tierreiche Leipzig 1918), livro este atualmente nao a nossa dlsposigao, 
mas, cujos tragos fundamentals conhecemos, tanto pelas aulas do autor, 
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quanto por varies trabalhos zoosociologicos dele nas nossas maos. Deegener 
denomina de "synaporium", sinaporio, na or+ografia oficial, a associagao 
animal causada por condigoes desfavoraveis. Tais podem residir no meio ex- 
terno o.u no estado fisiologico, p. e., numa doenga. No caso a+ual tra- 
tar-se-ia dum sinaporio homotfplco, visto se compor de organismos perfen- 
centes a mesma especie. No capifulo sobre a tigmofaxia positiva menciona 
Herter (1925, p. 51) o fenomeno como reagao agregativa ("Aggregations- 
reaktion"), citando varias observagoes a respeito. Dessas parece mais in- 
teressante a das aglomeragoes de Rhynchelmis limosella Hoffm. 
(Lumbriculidae), unidas durante o dia e dissociadas cada noite, independen- 
femente da ilumina^ao, obedecendo, assim, o sinal da tigmotaxia a um ritmo 
cronologico. As cerdas sensoriais dos Limnodrili, numerosas e morfologica- 
mente nao sem delongas analisaveis, deveriam tornar bastante dificil o tra- 
balho experimental sobre os tangoreceptores e, mais ainda, sobre 
a condugao do estfmulo. Alem da reagao agregativa, Peloscolex 
evelinae nao mostra tigmotaxia positiva mais pronunciada do que se 
pode esperar dum animal rastejante. 

Na descrigao da especie ja aludimos as regeneragoes frequentemente 
observadas no nosso material, sujeito a mutilagoes pela manipulagao neces- 
saria para isolar os vermes das folhas, sedimentos e algas. Nas zonas rege- 
neradas desenvolvem-se ventralmente em cada segmento, no imcio, somente 
duas cerdas bifurcadas, relativamente fracas (Fig. 2 D). No folfculo, vizinho 
a base dessas cerdas pequenas, origina-se a cerda de substituigao, de di- 
mensoes normals. 

O numero dos segmentos regenerados, esbogados simultaneamente, pode 
ser muito grande, num caso, p. e., 100 segmentos, mas, todos, no imcio da 
regeneragao, de comprimento menor que os velhos. No material atual, 
tambem as cabegas foram regeneradas. Os tuberculos escabrosos da regiao 
regenerada sao menores que os das partes ja antes existentes, evidencian- 
do-se, assim, como produtos cuticulares das celulas da epiderme (hipoderme 
ou camada matriz, de varies autores). 

A'Otas histologicas 

O integumento de Peloscolex evelinae compoe-se de celulas 
epiteliais poligonais (Fig. 3, e), volumosas, mas, chatas, cujos limites sao mti- 
dos. A cutfcula (t), secretada pela epiderme, cobre a superficie das ce- 
lulas tao rente, que forma capa imediatamente aposta ao epitelio. Em con- 
sequencia da fixagao, ou como fenomeno natural, solta-se a cutfcula, as vezes, 
um pouco, notando-se, justamente nesses casos, o modo da formagao das 
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papilas. Veem-se enfao finos fios protoplasmatlcos que saem das celulas 
epidermicas e entram na cuticula geral. Os processes protoplasmaficos ema- 
nam da celula epitelial, por via de regra, exatamente por cima do nucleo. 
No ponto em que o flo saido da epiderme toca na superficie externa da 
cuticula, cresce um tuberculo, cujo centro e constltuido por densa aglomera- 
930 de secregao. Ao redor da massa central depoe-se substancia menos 
densa, que se tinge do mesmo modo que a cuticula geral. A cuticula do 
tuberculo ramifica-se na superficie e cobre-se, sobre as ramifica^oes e entre 
elas, por grande numero de condensagoes negrejantes. Nessas, trata-se, 
evidentemente, menos de particulas alheias, mas, na especie atual, principal- 
mente, de enduramentos irregulares da propria cuticula. Entre os varios 
tuberculos e a cuticula lisa, podendo, em cuticulas velhas, dois ou tres tu- 
berculos concrescerem, como se reconhece pelo numero dos centres de se- 
cregao densos e pelas dimensoes de tais gibas. Em zonas jovens, regene- 
radas, sao as celulas epidermicas caracterizadas pela sua pequenez e o 
numero, consequentemente, maior. A cuticula recem-formada comega pla- 
na, crescendo depois os tuberculos sucessivamente (Fig. 3 B). 

As papilas sensoriais (n) sao Igualmente cobertas pela cuticula, embora 
muito mais tenue, que forma, na cupola da papila, uma orla de bastonetes, 
e, alem disso, 1-3 pelos sensoriais, provavelmente tacteis. As celulas senso- 
riais, pertencentes a uma papila, formam pequeno grupo ou botao intra- 
epitelial, colocando-se, frequentemente, um nucleo dessas celulas por cima dos 
outros. Limites entre as celulas sensoriais nao se veem, como tambem nao 
se destacam em prepara9oes coradas pelos metodos usuais as fibras ner- 
vosas basais, por certo, muito finas. Por outro lado, nota-se diferenciagao 
fibrosa no protoplasma da papila, e isso, com grande regularidade, tanto 
nos cortes longitudinals, quanto nos transversals, cujo centro pontilhado revela 
a presen^a de elementos especiais. Neles trata-se, evidentemente, das neu- 
rofibrilas, que transmitem a irritagao recebida pelas terminagoes cuticulares 
as celulas sensoriais. 

A literatura a respeito das papilas dermaticas nas especies do genero 
Peloscolex foi reunida por Stephenson (1930, p. 25, 312), havendo, alem 
disso, varios cortes da pele no trabalho de Hrabe (1931). Alem do fato de 
ocorrerem sempre dois tipos de papilas, as cuticulares ("Sekretpapillen" de 
Hrabe), e as sensoriais, revestidas por fina camada cuticular, nao ha muitos 
pontos em que concordam os achados anteriormente publicados com os 
aqui apresentados. Evidentemente varia muito, de uma especie para outra, 
o tamanho das papilas cuticulares, como tambem a incorpora^ao de parti- 
culas alheias na secre^ao da epiderme. Foi, ao que parece, o centro de 
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secregao das papilas cuticulares que levou Delphy (1921, citado segundo 
S+ephenson 1922, p. 289; 1930, p. 26) a opiniao de se tra+ar nelas de ce- 
lulas eliminadas do conjunto epitelial. As papilas das zonas regeneradas sao 
bastante unlformes em P. e v e I i n a e, e, assim, distlnguem-se durante 
muito tempo das papilas do corpo restante .que apresentam, na especie 
atual, certa variai;ao das dimensdes dentro da mesma regiao. Tal achado 
parece indicar que as papilas velhas se desintegram e sao substituidas por 
papilas novamente secretadas. Stephenson pensa na possibllidade de funpao ex- 
cretora das papilas. Simultanea ou exclusivamente, pcderiam tambem fun- 
cionar no sentido de proporcionar ao verme contato mais mtlmo com a vasa, 
em que vive, ou simplesmente proteger a epiderme, podendo a separa^ao 
das papilas velhas ser causada mecanicamente. Somente experiencias com 
vermes vivos, mantidos em meios diferentes, poderiam esclarecer a funpao 
das papilas cuticulares das especies de Peloscolex. 

As referencias a respeito das papilas sensoriais sao muito escassas (Ste- 
phenson 1930, p. 312). Hrabe (1931, p. 36) diz: "as celulas sensoriais sao 
provides de bastonetes sensoriais" (figure 6 k no texto, papila esquerda), mas, 
a ilustrapao Indicada mostra apenas o plasma no apice da papila indistinta- 
mente estriado, e na base aproximadamente da papila, tres nucleos, even- 
tualmente combinaveis com a papila. A ausencia de musculatura circular e 
dos limites entre as celulas da epiderme nessa figure e nas outras (I. c., 
f. 6 j, 7 g) fazem crer ter Hrabe, alias grande autoridade na sistematica dos 
Oligochaeta, disposto apenas de material fixado para fins taxonomicos, real- 
mente os unicos visados no trabalho citado. 

Em varias Naididae conhecem-se papilas sensoriais, por principio, seme- 
Ihantes as ocorrentes em Peloscolex evelinae. Reproduziu, p. e., 
Stephenson (1930, f. 132) uma figure, dada por Vejdovsky, do orgao senso- 
rial epitelial de Slavina appendiculata (Udek.), e Brode (1898, 
t. 14, f. 16) desenhou o orgao sensorial de Aulophorus vagus Leidy. 
Justamente nas dues especies mencionadas, cujos orgaos sensoriais cutaneos 
despertaram a nossa atenpao, quando folheamos a literature, trata-se de 
vermes, cuja pele se acha coberta por capa de particulas alheias. Em cor- 
relagao com isso sao os orgaos sensoriais dermaticos especialmente desen- 
votvidos, dispostos em aneis ao redor do corpo, e em Slavina appen- 
diculata, alem disso, elevados em papilas. Impoe-se, sem delongas, a 
comparapao com Peloscolex evelinae, cujas papilas cuticulares 
senao fossem acompanhadas por papilas sensoriais, dlminuiriam a possiblli- 
dade do verme em se orientar sobre as qualidades do seu ambiente. 
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C. Sobre o genero Limnodrilus 

(Fig. 4-20, 22) 

Dentro dos generos das Tubificidae com orgao copulador (penis) verdadeiro 
e com glandula acompanhadora solida (prostata) do atrio, i. e, a dilafagao 
do duto eferente, o genero Limnodrilus Claparede 1862 caracferiza-se 
pela igualdade dos feixes dorsais e ventrais de cerdas bifurcadas. Urn caso 
excepcional, mencionado por M-ichaelsen (1928, p. 88), passamos delibera- 
damente em claro. A bainha chifmica, ngida, do orgao copulador, que 
figura ainda nas diagnoses genericas de Beddard (1895, p. 248) e MIchaelsen 
(1900, p. 42-43), nao se apresenta invariavelmente em fodas as especies 
(Stephenson 1931, p. 312). Visfo que o genero, espalhado no mundo Inteiro, 
abrange 44 especies, nem todas validas, e verdade, a presenpa ou ausencia 
da bainha chifmica parece possibilitar divisao ulterior dessa entidade sisfe- 
matica complexa. Mas, em certas especies pertencentes ao grupo das des- 
providas de bainha penial propriamente dita, ocorre o revesfimento do penis 
por cuticula algo espessada, as vezes, extensiva a camara de aiojamento do 
orgao. Tal estrutura intermediaria entre a da bainha tiplca e a oufra, do 
orgao copulador mole, recomenda manter o genero indiviso. 

O numero das especies mais que triplicou desde a ultima resenha sis- 
tematica dos Oligoquetos (MIchaelsen 1900, p. 42-46). A necessidade de 
classificar o material colhido em Sao Paulo obrigava-nos a reunir quanto pos- 
sivel do inventario do genero. O resume do esfado atual da taxonomia de 
Limnodrilus pode ser util para orientar os que futuramente encontra- 
rem especies do genero no pais, embora nao seja possive! determina-las com 
as indicagoes, aqut publicadas, que informam apenas de maneira muito su- 
maria. As diagnoses curtas, como ainda figuram na dita sinopse do sistema 
dos Oligochaeta, cairam, no genero em questao, em desuso. Pensamos 
que talvez o caminho entre os extremos, a saber, a enumeragao dos nomes 
e a copia das descrigdes extensas, fosse o mais proprio para a primeira 
orientagao. 

A. Especies provides de bainha do penis chifmica e ngida. 

1.° Grupo. Bainha curta, 2-6 vezes tao comprida quao larga ou menos 
longa ainda. 

1. L. alpestris Eisen 1879 (MIchaelsen 1900, p. 44). Bainha 1 : 6. Comprimen+o dos 
vermes: 25 mm., diamehro; 750 p., portanto, pequenos e relatlvamente grossos. 

2. L. gracilis Moore (1906, p. 169-170). Comprimento: 75 mm.; 140-175 segmentos. 
As espermatecas dirlgem-se, do oriffcio si+o na llnha das cerdas venhrais, ver- 
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ticalmente para cima, ate quasi a+ingirem a parede dorsal do corpo. Duto e 
ampola das espermatecas nao claramente distintos. Bainha I : 5-6. 

3. L. grandisetosus Nomura (1932, p. 511). Bainha muito curta, I : 2. Cerdas ventrais 
dos segmentos IV-X muito grossas. Os vermes sao, provavelmente, protero- 
gtnicos. 

4. L. helveticus Piguet 1913 (Ude 1929, p. 84). Bainha I : 5; comprimento 25-40 mm.; 
numero dos segmentos 50-65: duto das espermatecas entalmente estreito, ectal- 
mente dilatado. 

5. L. neotropicus Cernosvitov (1939, p. 106). A bainha (I ;4 — 5,5) termina com dila- 
tagao globosa. 

6. L. ornatus Eisen 1879 (Michaelsen 1900, p. 43). A bainha (1:5) possue coroa de 
corpusculos chitfnicos na circunferencia ental. 

7. L. silvan! Eisen 1879 (Michaelsen 1900, p. 44-45). A bainha (I : 3-4) e lateral- 
mente achatada. 

8. L. stelgerwaldi Eisen 1879 (Michaelsen 1900, p. 46). Comprimento: ca. de 80 mm.; 
diametro: 0,75-1 mm. Apesar das indlcajoes a respeito da bainha com I ;5 
(Beddard 1895, p. 253) e 1:6 (Michaelsen, I. c.), pensa Cernosvitov (1939) 
p. 105) na probabilidade de ser a especie identlca a L, hoffmeisteri. 
Friend (1912, p. 271) indica a proporgao da bainha com I :8 e considera a 
especie como variedade de L. hoffmeisteri. 

9. L. udekemianus Claparede 1862 (Ude 1929, p. 82). O genotipo. Tern de com- 
primento 30-40 mm., ca. de 160 segmentos e a bainha I : 4. Friend (1912, 
p. 272) descreveu a var. wordsworthianus com o prostomio e o 1 .* 
segm-ento papilosos e com duto da espermateca muito comprido. 

10. L. willeyi Nomura (1913, p. 1,34), semelhante a L. udekemianus, mas, com 
numero dos segmentos igual, a saber, 100-180, tern 80-100 mm. de compri- 
mento. Bainha I : 3-4. 

11. L. spec. (Stephenson 1929, p. 227). Ate o 8.° ou 11° segmento ocorrem 2-3 cerdas 
ventrais; dai para tras somente I. O verme e muito delgado, tendo na regiao 
anterior, que e a mais grossa, diametro de 500 fi, sendo o comprimento de 
120 mm. Bainha 1:2. Distingue-se de L. grandisetosus pela falta das 
cerdas grossas e poderia ser denomlnada, pois dlfere de todas as especies 
restantes do genero. 

11.° Grupo. Bainha de comprimento medio, pelo menos 8, geralmente 9-13 

12. L. aurantlacus Friend (1911, p. 414; 1912, p. 274). Celulas intestinais do 8.° segmento 
para tras alaranjadas em v6rios ("several") segmentos. Bainha I :I3. 

13. L. aurostriatus Southern (1909, p. 136). Nos segmentos anteriores de viva cor ver- 
melha; para tras mais palido. Cada segmento com dois aneis aureos. Esper- 
matecas com ampola espagosa e duto largo, ligados por passagem estreita. 

14. L. corallinus (Eisen 1879) (Michaelsen 1900, p. 46). Vermes relativamente grosses; 
diametro de 1-1,5 mm.; comprimento de 25-70 mm. Bainha I :8 (Beddard 
1895, p. 254); I :9 (Michaelsen, I. c.). Segundo Cernosvitov (1939, p. 105), 
provavelmente urn sinonimo de L. hoffmeisteri. 

vezes tao longa 

Atrlo comprido e delgado; bainha I : 8-9. 
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15. L. dugdsi Rybka 1898 (Michaelsen 1900, p. 45). Bainha fortemen+e curva, I : 12. 
Comprimento do corpo de 40-70 mm.; diametro de ca. de I mm. 

16. L. galerifus Fri«nd (1912, p. 278). Oriffcios das espermatecas cobertos por saliencias 
mamilares. Bainha I : 15. 

17. L. gotoi Hatai (1899, p. 5). Comprirrvenfo de 70 mm.; diametro de 2 mm.; 100-150 
segmentos. Bainha I :4 (na f. 8), I :9-ll (nas f. 1,3, 10). Por causa dessa 
desharmonia pensou Nomura (1913) ter Hatai trabalhado com material hefe- 
rogeneo e chamou especimes de T6kio, com bainha de I ; 3-4, de L. willeyi. 
outros, de procedencia igual, mas, com bainha de I : 10-11, de L. gotoi 
Hatai. Cernosvitov (1939, p. 105) indue L. gotoi Hatai na sinonimia de 
L. hoffmeisteri. Seja notado que o saco espermatico anterior duplo e 
a falta de espermatoforos, caracteres de L. gotoi Nomura, nao foram ve- 
rificados em L. gotoi Hatai. 

18 L. gotoi Nomura (1913, p. 3). Alem da identidade incerta dessa especie a L. gotoi 
Hatai, e ela, seguramente, um sinonimo de L. social is Stephenson 1912 
(Nomura 1913, p. 46; id. 1929, p. 131; Stephenson 1923, p. 98). 

19. L. hoffmeisteri Claparede 1862 (Ude 1929, p. 82). Material europeu tlpico tern 
de comprimento 20-50 mm., 55-95 segmentos, e bainha de I ; 11-12. Friend 
(1912, p. 271) descreveu a var. tenellus com a bainha de I ; 4-6, evi- 
dentemente nao pertencente a L. hoffmeisteri, mas. descrita tao su- 
mariamente que nao pode ser julgada. 

20. L. igneus (Eisen 1879) (Michaelsen 1900, p. 45). Quando vivente, tern cor de fogo: 
comprimento de 30 mm.; diametro de 750 p.. A bainha reta, tern proporgao 
de I ; 12. 

21. L. lucasi Benham (1903, p. 216). Segundo o autor, semelhante a L dugesi. A 
bifurcate das cerdas com ramos de comprimento igual, sendo o proximal mais 
grosso que o distal. Comprimento do corpo de 15-35 mm.; diametro de 250- 
500 (J,; numero dos segmentos, 60-80. Nao ha vasos cutaneos. Bainha ca. 
de I : 10. 

22. L. monticola Eisen 1879 (Michaelsen 1900, p. 46). Comprimento e diametro como 
em L. igneus. Ramo distal das cerdas algo mais comprido que o proximal. 
Bainha ca. de 1:8, muito fracamente encurvada. Segundo Cernosvitov (1939, 
p. 105), provavelmente identico a L. hoffmeisteri. 

23. L. parvus Southern (1909, p. 137-138) com a var. biannulatus Lastochkin (1927, 
p. 18). Bainha de I ;9-l3. E' menor que L. hoffmeisteri e, nas cer- 
das anteriores, e o ramo proximal maior que o distal. For Cernosvitov (1939, 
p. 104-105) incorporado na sinonimia de L. hoffmeisteri, foi aqul 
considerado (veja p. 167) como forma do mesmo. 

24. L. socialis Stephenson (1912; 1917, p. 93; 1923, p. 96). Comprimento de 70-100 
mm.; diametro menor que 1 mm.; bainha I ; 10-11. Por Michaelsen (1935, 
p. 100-102) e Cernosvitov (1939, p. 105) incluido na sinonimia de L. hoff- 
meisteri (veja p. 173). 

25. L. subsalsus Moore (1905, p. 392). Comprimento de 40 mm., no m6ximo: diametro 
mSximo, 600 p.; '20 segmentos. Bainha I : 12-13. Cernosvitov (1939, p. 105) 
considera a esp6cie identica a L. hoffmeisteri. 

26. L. vejdovskyanus Benham (1903, p. 213). Comprimento de 20-25 mm.; diametro 
de 750 p ate 1 mm., portanto, relativamente grosso. Segmentos, 66-75, mais 
33-40 muito curtos, regenerados. Bainha ca. de I : 10. 
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III." Grupo. Bainha comprlda, 20 e mais vezes tao longa quao larga. 

27. L. claparedeanus Ratzel (1868, p. 590). Comprimento 40-80 mm.; 78-160 segmentos; 
bainha I : 23-31. Sinonlmos, segundo Michaelsen (1900, p. 45): L. cali- 
fornicus (Eisen 1879), L. splralis (Elsen 1879); segundo Ude (1929, 
p. 82); L. long us Bretscher 1901. Southern (1909, p. 136) e Friend 
(1912, p. 273-274) manteem a ultima especie separadamente. 

28. L. motomurai Nomura (1929, p. 131, 137). Comprimento de 50-80 mm.; 100-150 
segmentos; proporijao da bainha I ; 30-33. 

B. Especies sem tubo chitmico, ngido, ao redor do penis intelro. 

29. L. arenarius Michaelsen (1926c, p. 155) e var. inaequalis Michaelsen & Veres- 
cagin 1930. A cuticula que reveste o penis e tenue: a da camara, um pouco 
mais espessada. Cerdas genitals, I por feixe, no 10.° segmento. O nome 
da varledade deverla ser modlficado, pois ja ocorre, como nome especlfico no 
genero (veja n.0 40). 

30. L. baicalensis Michaelsen (1901, p. 140). Penis sem revestimento chitinico; cerdas 
genitals, unlcuspidatas, I por feixe, no 10.° segmento. 

31. L. chacoensis Stephenson (1931, p. 309). O penis, que e curto e dobrado quando 
retraido, e a camara sao cobertos por cuticula continue com a da superflcie 
do corpo e de tenuidade igual. 

32. L. dybowskii (Grube 1873) (Michaelsen 1900, p. 65). Geralmente, nao mais de 2 
cerdas por feixe. O penis e a camara revestidos por cuticula muito grossa. 

33. L. heterochaetus Michaelsen (1926b, p. 22). As cerdas das regioes media e poste- 
rior do corpo sao unicuspidatas. 

34. L. michaelsen! Lastochkin (1937, p. 233). As cerdas ventrais dos segmentos IX-XII 
(uma por feixe) sao maiores (125-145 p.) que as outras (72-1 18 p) e possuem 
ramo distal comprido e afiado (reduzido nas cerdas restantes), sendo o ramo 
proximal disposto perpendicularmente sobre o eixo da cerda. 

35. L. newaensis Michaelsen (1903a, p. 3: 1923, p. 42). Corpo, ate 10." segmento. 
amplamente provide de vasos serpenteantes. As linhas laterals, verificaveis 6 
luz direta, conteem os poros das espermatecas. Somente o saco espermatlco 
anterior exlste. A cuticula do penis espessada forma um anel, tao longo 
quao largo, especialmente grosso e comparavel a bainha das especies da 
sec^ao A. 

36. L. papillosus Friend (1912, p. 276). Coberto de pequenas papllas. Espermatecas 
estriadas, sem duto distinto. No lugar da bainha, um saco, munido, no cen- 
tre, de processo chitinico, segundo a flgura, uma cerda penial. 

37. L. trisetosus Friend (1912, p. 277). Nos segmentos anteriores e posteriores unlfor- 
memente 3 cerdas por feixe. Espermateca sem duto. Duto eferente dilatado 
em forma de saco. 

38. L. virulentus (Pointner 1911, p. 637). O penis tao curto e a cuticula dele e da 
camara tao fina quao em L. chacoensis. O atrlo e tubiforme, quasi 
nao dilatado em, compara^ao com o duto masculino. A prostata e exlgua. 

C. Especies cujo orgao copulador e, com isso, a bainha, se ignora. 

39 L. (?) aequatorialis Michaelsen (1935a, p. 34). A especie possue, do 3." segmento 
para tras, poros dorsais. 
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40. L. inaequalis Friend (1912, p. 277). Sem bainha penial. Ramo distal da bifurcagao 
da cerda muito curto, seguido por 2-3 pontas proximais. 

41. L. nervosus Friend (1912, p. 279). Os ganglios ventrais dos segmentos 1-5 sao dila- 
tados para os dois lados; a comissura faringea e muito forte. 

D. Especles, cujas diagnoses ainda nao foram vistas por nos. 

42. L. crassus L. Andrusoff (1914, Kiev Zapiski obsc. jest. v. 32 n." 4, p. 92 f. 1-3). A 
posigao generica e duvidosa, segundo o proprio autor. 

43. L. pacificus Chen (1935, Abstr. Papers Sclent. Conference Nanking, p. 49). 
44. L. phreodriloides Michaelsen. Possue, segundo Michaelsen (1928, p. 88), cerdas do 

tipo da familia Phreodrilidae, i.e, cerdas dorsais unicuspidatas, pelos ou agulhas 
e, nos feixes ventrais, dois ganchos, uni ou bi-cuspidatos. 

I. Describees sisrema+icas 

Liiniiodrilus hoffmcisteri forma pavva Southern 

(Fig. 4-5) 

Llmnodrifus parvus Southern 1909, p. 137 t, 8 f. 5. 
LImnodrilus hoffmeisteri Cernosvitov 1939, p. 104-106 f. 76-85. 

Os vermes viventes teem 20-30 mm. de comprimento e ca. de 500j.( de 
diametro. O numero dos segmentos importa, aproximadamente, em 120. 
Os segmentos sao, em vermes viventes, urn pouco mais compridos que largos. 
A espessura do revestimento do corpo, i. e, cutfcula, epiderme, tubo mus- 
culo-dermatico e somatopleura em con junto, e de I 1-16)1 nos cortes. A cor 
e vermelha, tirando a carmim. 

O prostomio, examinado em vermes conservados, e assim, algo contrai- 
dos, e obtuso e urn pouco mais largo que comprido. Os segmentos ll-VI 
sao bi-anulados, sendo o anel anterior mais estreito que o posterior. 

Nos segmentos anteriores ocorrem 3-6 cerdas bifurcadas por feixe, de 
comprimento de 64 u; atras do clitelo ha primeiramente 4, mais para tras, 
2 ou 3; nos ultimos segmentos, existem apenas 2. As cerdas da metade 
posterior nao ultrapassam 45 |.i de comprimento. Em todas as cerdas do 
material aqm em maos e o ramo proximal da bifurcagao mais grosso que o 
distal (Fig. 4); nas cerdas anteriores, quer dizer, ate os segmentos V1-1X, o 
ramo proximal e tambem mais longo que o distal (Fig. 4 A). As cerdas sao 
solidas e incolores. Nas cerdas do 20.° segmento, aproximadamente, para 
tras (Fig. 4-B) e a parte ectal, i. e, a situada distalmente ao nodulo, sempre 
muito mais fina que a ental, e por isso, dobra-se frequentemente. IndivTduos 
sexualmente maduros carecem de cerdas ventrais no 11.° seqmento. 
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A faringe atinge o septo 3/4; o esofago ocupa o 4.° segmento. As 
celulas cloragogenas comegam atras do dissepimenfo 4/5. Existe somente 
um unico par de coragoes (Fig. 5, c), sito no 8.° segmento. O vaso dorsal 
(Fig. 5, g) faz no 9.° segmento uma curva para o lado direito, antes de descer 
no lado esquerdo. Os vasos cutaneos, desenvolvidos na metade posterior do 
verme sao do mesmo tipo dos descritos da forma seguinte (p. 180), sendo 
apenas as duas algas principals de cada segmento (Fig. 14) um pouco menos 
onduladas. Sao igualmente as comissuras anteriores, as chamadas comissuras 
celomaticas, presentes nos segmentos IV-V1I, menos tortuosas que naquela 
forma (Fig. ll,o). Nos segmentos VII e VIII sao os nefndios (Fig. 5, n) re- 
vestidos por celulas vesiculosas. 

O clitelo (Fig. 5, i), pouco saliente, ocupa os segmentos XI e XII. Os 
testiculos sao, no material a nossa disposi^ao, proeminencias curtas (t) do 
dissepimento 9/10. Os ovarios (o), em forma de S, sao volumosos e situados 
no I I." segmento: empurram o septo 11/12 de tal modo para tras que este 
nao se mantem mtido no auge da maturidade dos orgaos reprodutivos. A 
zona do crescimento dos ovocitos acha-se localizada no bordo interno do 
ovario. Os ovidutos teem a mesma posigao como na forma seguinte 
(Fig. 8, f). O ovisaco extende-se da sua origem no dissepimento 11/12 ate 
o 17.° segmento ou mais para tras ainda, conforme o grau de enchimento 
pelos ovocitos. Os gonocitos masculines sao armazenados em tres sacos es- 
permaticos (Fig. 5, e), dois anteriores, sitos no 9.° segmento, e um posterior, 
inserido no dissepimento 10/11 e extendido ate o 14.° segmento. Os turns 
masculirxps veem-se no 10.° segmento (Fig. 5, t); o duto masculino (d) e, no 
trecho anterior ao atrio, enroscado e tern 20 p de diametro. O atrio (a) 
e grande, com 200-276 p. de longo e 62 p. de largo. A prostata (p) tern de 
comprimento 180 p e de largura 100 p; e externamente lisa, nao lobulada, 
e comunica-se com o atrio por duto pedunculiforme. O atrio e a glandula 
acompanhadora pertencem ao 12.° segmento e foram apenas pela compres- 
sao da lamina, em que se baseia a Fig. 5, deslocados, para o segmento 
seguinte. O duto masculino atras do atrio e curto e possue de diametro 
27 p. O orgao copulador Inclusive a sua bainha chitmica (Fig. 5, b) corres- 
ponde com o intundibuio terminal e o corte transversal orbicular ao penis de 
L. hoffmeisteri, mas, e muito pequeno, pois possue de comprimento 
230-300 p e de largura 23-27 p, na extremidade Interna (ental). Resulta 
disso que a proponjao entre a largura ental e o comprimento e de 1:10 a 
1:11. A parede do penis e relativamente grossa (2-3 p): a musculatura cir- 
cumda a bainha em espiral, cruzando-se as fibras de dois musculos, dos quais 
um se insere entalmente, p outro, antes da dilatapao ectal. 
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Piocedencia: I) Tanque no terreno da Sec^ao de Clencias Naturals da Faculdade de 
Filosoiia, Clencias e Letras da Universldade de Sao Paulo. 2) C6rrego num bairro 
perif6rico ("Jardim Europe") da cldade de Sao Paulo. 3) Em aguas per+encentes 
ao Tiete, cldade de Sao Paulo (bairro da Lapa). 

Entre a separa^ao especifica de Limnodrilus parvus, baseada, 
princlpalmente, na predominancia do ramo proximal da blfurcaQao das cerdas 
anteriores sobre o distal, e a incorpora^ao completa da especie em 
L. hoffmeis + eri, proposta por Cemosvitov (I. c.), recomendamos a 
manu+engao do nome original, aplicando-o a uma forma de L. hoff- 
meis+eri. Como foi expos+o por Cernosvitov, a longura maior do ramo 
inferior pode restringir-se as cerdas dos feixes mais an+eriores, ou mesmo, 
as cerdas do 2.° segmento, quer dizer, ao primeiro provide de cerdas. 
Segundo Cernosvitov, ha a+e especimes em que a "diferen^a apenas pode 
ser verificada". Mas, como o autor escreve: "os exemplares com os carac- 
teres de Limnodrilus parvus sao usualmen+e menores que os re- 
presen+an+es indubi+aveis de L. hoffmeis + eri", acen+ua-se mais ni+i- 
damen+e o quadro de L. parvus. O material a+ual, embora proveniente 
de localidades diferen+es, e bas+an+e uniforme quanto ao carac+er das 
cerdas acima mencionado. Alem disso, sao os fimi+es inferiores das medidas 
da bainha do penis dos especimes presen+es, a saber, 230 p de comprimen+o 
e 23 p. de diametro en+al, menores que os limi+es inferiores da tabela de 
Cernosvitov (1939, p. 105), i. e, 300 p, e 25 p, respetlvamen+e. Os maximos 
das medidas aqui verificadas, 300 p e 27 p, avizinham-se a esses mtnimos. 
Cernosvitov indica a procedencia do material que ostenta caracteres de 
L . parvus separadamen+e e nao diz que haja transigoes sucessivas entre 
tais popula^oes e outras de L. hoffmeis + eri forma t y p i c a . 
Tra+a-se, por+anto, de diferengas, sem duvida, pequenas, mas verificaveis, 
como se obje+ivam ao nosso ver, da melhor maneira pela In+rodugao da 
"forma parva Southern 1909" de L. hoffmeis + eri. 

Distribuigao geografica: A forma parva foi assinalada do Lago de 
TIticaca, da Ingla+erra e Irlanda, do Congo Belga e das fndias Orientals. 

Limnodrilus hoffmeisteri Claparede forma diver gens, f. nov. 

(Fig. 6—9) 

O comprimento de animals viven+es e de 50-70 mm., ao passo quo 
conservados nao ultrapassam 40 mm. O diametro, em geral, e de 600 p, 
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alcannando no clitelo 800 n; os animais fixados e contraidos teem de dia- 
metro 800-1000 p.. A espessura da parede do corpq, i. e. epiderme 
musculatura e somatopleura, medida tora da regiao do clitelo, e de 25-46 
u nos cortes. O corpo turgescente iocomove-se vivamente, tendendo. 
quando manipulado, a enroscar-se em espiral. O numero dos segmentos 
importa em 90-170 e mais ainda, tendo sido contados ate 210 segmentos. 
A cor dos vermes e vermelha pelo transluzimento do sangue. Intersegmen- 
tarmente ocorrem, nomeadamente nos segmentos posteriores, faixas alaran- 
jadas. Tambem os nefndios dos segmentos posteriores sao, parcialmente, 
de cor alaranjada viva. 

O prostomio de vermes conservados e pouco mais curto que largo; em 
vermes viventes e tao comprido quao largo ou, segundo a contragao, mais 
curto ou mais longo. Os segmentos ll-VI sao bi-anulados, sendo o anel an- 
terior mais estreito que o posterior. Nos segmentos post-clitelares formam 
celulas glandulares cutaneas uma cintura, sita ao nivel das cerdas. O com- 
primento dos segmentos, quer dizer, a distancia antero-posterior, e urn 
pouco menor que o diametro dos vermes. 

Os feixes das cerdas bifurcadas encontram-se, nos segmentos ll-VI, no 
meio do segmento; na regiao seguinte, ainda ante-clitelar, no ter^o posterior 
do segmento: na zona post-clitelar, no quinto posterior. As cerdas, ligeiramente 
curvas e bifurcadas, sao ocas e providas de nodulo situado externamente (ectal- 
mente) ao centro da cerda; na cavidade da cerda apresenta-se. varias vezes. 
conteudo preto. O numero das cerdas dos segmentos anteriores e de 7-11 
por feixe, havendo mais 1-2 cerdas de substituiijao. Para tras diminue o 
numero das cerdas sucessivamente, de maneira que os ultimos segmentos 
possuem apenas 2 cerdas. O comprimento das cerdas anteriores e de 160 
p. declinando dai a longura, ate importer em 105 H nas cerdas posteriores. 
Em animais sexualmente maduros faitam cerdas ventrais no 11° segmento, 
cujas cerdas dorsais sao regularmente desenvolvidas. Nas cerdas dos 
segmentos anteriores (Fig. 6B) e o ramo distal da bifurca^ao mais comprido 
e fino que o proximal; na regiao caudal apresenta-se o ramo proximal como 
mais robusto (Fig. 6 A); na parte media do corpo forma-se uma zona de 
transigao, sendo ai iguais os dois ramos. Nas cerdas dorsais dos segmen- 
tos ll-V houve num tengo, aproximadamente, do material estudado uma 
ponta accessoria (Fig. 6 CJ. 
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CKetotaxia dos segmentos ll-X de Limnodrilus hoffmeisteri f. divergens. 

Segmento mjmero das cer- 
das dorsals 

comprimento das 
cerdas dorsals 

(em micra) 
numero das cer- 

das ventrals 

comprimento das 
cerdas ventrals 

(em micra) 
11 7 109 7 105 

III 9 125 9 1 18 
IV 1 1 152 10 135 
V 6 145 10 145 

VI 8 150 9 150 
Vll 8 160 8 160 

VIII 8 155 8 158 
IX 7 153 S 150 
X 6 132 5 120 

O cerebro (ganglio suprafaringeo) (Fig. 7) ostenla nostralmente con- 
cavidade oval e, caudalmente, outra, menos profunda. A faringe ex+ende-se. 
para tras, ate o fim do 3.° segmento. Celulas cromofilas parecem ausentes. 
O esofago e curto e ocupa somente o 4.° segmento, ocorrendo celulas clo- 
ragogenas (cloragocitos) do 5.° segmento para tras. Os disseplmentos 3/4 e 
seguintes, ate o 9/10. sao algo espessados. Vasos cutaneos sao desenvolvidos 
na metade posterior. Coragoes existem apenas no 8.° segmento, portanto, urn 
unico par. Nefndios com celulas vesiculosas mostram-se no 7.° e no 8.° seg- 
mento. 

O clitelo abrange os segmentos II e 12, salientando-se nos vermes vi- 
ventes por sen grosso e esbranqui^ado. Os testiculos (Fig. 8, t), muito 
grandes, sao situados no 10.° segmento. Os ovarios (Fig. 8, o) sao enormes 
e podem, do seu segmento original, o II.0. extender-se ao 12.°. O ovi- 
duto (f), sito posteriormente no II.0 segmento, desemboca externamente 
com oriffcio transversal, fendiforme, dificilmente perceptivel. O ovisaco 
(i) sai do dissepimento 11/12 e atinge o 19.° segmento. Os sacos esper- 
maticos (e) anteriores sao pares e originam-se do septo 9/10; o posterior, 
impar, do dissepimento 10/11. Os sacos anteriores encontram-se no 9.° 
segmento: o posterior extende-se ate o 17.° segmento. Os fums masculines 
(m) comegam ventralmente no 10.° segmento; sao muito grandes e lobados. 
O duto masculine (d) pre-atrial (o "vas deferens" da literatura) e estreito 
(36 jx de diametro), ciliado e enroscado. O atrio (a) tern 210-460 [X de 
comprimento e 60-100 |x de diametro. A prostata (p), fracamente lobada 
no bordo externo, tern ca. de 160 n de comprimento e ca. de 80 n de lar- 
gura. O duto masculino post-atrial (o "ductus efferens" da literature) tern 
de diametro 40-45 ^ e ca. de 400 n de comprimento. O penis, cuja cuti- 
cula nao e especialmente espessada, acha-se circumdado por bainha chitT- 
nica (b), incolor e tenue. A bainha do penis (Fig. 9) apresenta-se como cir- 
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cular no corte transversal, estreita-se da extremidade interna (ental) para 
fora, mas, dilata-se na termina9ao externa (ectal) infundibuliformemente. 
Tanto na extremidade ental, quanto pouco antes da ectal, Insere-se um mus- 
culo na bainha do penis. As fibres desses musculos envolvem a bainha em 
disposiigao espirai, cruzando-se. 

Medidas do comprimento e do diametro (medido na extremidade in- 
terna ou ental), em micra, da bainha do penis de Limnodrilus hoffmeisteri 
forma divergens. 

Numero do 
exemplar Comprimento Diametro, entalmente 

medido 
Propor;ao 

1 512 64 1 8 
2 490 46 1 10,6 
3 545 60 1 9 
4 460 64 1 7.2 
5 470 65 1 7,2 
6 485 70 1 6,9 
7 460 58 1 7.9 
8 530 73 1 7,3 
9 545 57 1 9,6 

10 545 65 1 8.4 

Media 504 62 1 : 8,3 

Para dar uma ideia do estreitamento da bainha do penis em diregao 
ectal, seja mencionado que as bainhas dos exemplares 2 e 3 da tabela acima 
ostentam 28 e 27 micra, respectivamente, como medidas do ponto mais es- 
treito, sem que exista relagao entre o diametro na extremidade ental e o 
estreitamento maximo, como se ve pelos exemplos escolhidos. Os oriffcios 
das espermatecas (Fig. 8, s) aparecem como fendas transversals, situadas 
antes das cerdas do 10.° segmento. Espermatoforos foram raramente en- 
contrados nos cortes. 

Procedencia; Tanque no terreno da Secijao de Ciencias Naturals da Faculdade de Filo- 
sofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. 

Discussdo 

A forma presente concorda em varios caracteres, nao, porem, em todos, 
com Limnodrilus socialis Stephenson 1912, conhecido das fndias, 
do Ceylao, de Java (MIchaelsen & Boldt 1932, p. 598) e do Japao. A iden- 
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tidade de L. gotoi Nomura 1913 com L. social is Steph. apresen- 
+a-se como fato defimtivamente estabelecido (Nomura 1913, p. 46; id. 1929, 
p. 131; Stephenson 1923, p. 98), ao passo que a de L. gotoi Nomura 
mesmo com certos exemplares de L. gotoi Hatai 1899 nao parece fora 
de duvida. Essa ultima questao pode aqui ficar de lado, visto como o ma- 
terial presente se aproxima mais a L. gotoi Nomura que a L. gotoi 
Hatai. Stephenson mantinha em todos os seus trabalhos (p. e. 1923, p. 96, 
af literatura; 1930, muitas paginas) L. social is como especie indepen- 
dente. Mais tarde, reuniu Michaelsen (1935, p. 100-102), ao comparar ma- 
terial das fndias Neerlandezas com europeu do Elba baixo, L . s o c i a I i s 
com L. hoffmeisteri, efoi seguido, nisso, por Cemosvitov (1939, p. 
104-105). 

Algumas das estruturas que levaram Stephenson a separar L. socia- 
lis de L. hoffmeisteri foram apontadas por Michaelsen (I. c.) como 
realmente existentes tambem em L. hoffmeisteri, mas, descuidadas 
na diagnose anterior (Michaelsen 1900, p. 43). Restam, porem, varies ca- 
racteres, diferentes nas duas especies, que, embora nao discutidos por Mi- 
chaelsen (1935), constam de describees recentes. Na base da literatura, nao 
seria admissive! reunir L. hoffmeisteri e L. sociaiis. Mas, 
como Michaelsen e Cernosvitov, em oposigao a n6s, dispuseram de material 
comparativo, quando reuniram as duas especies, nao conviria aquf, reivindi- 
car a independencia de L. sociaiis. Consideramos apenas possivel a sua 
restituibao. Por isso confrontamos a forma atual, que se distingue mais de 
L. hoffmeisteri que de L. sociaiis, com essas duas especies, sem 
embargo de denominarmo-la em conformidade com a sinonimia estabelecida 
pelas duas autoridades citadas. 

Material tfpico de L. hoffmeisteri (Ude 1929, p. 82) tern de com- 
primento 20-50 mm. e 55-95 segmentos; material sulamericano de L. par- 
vus, tido por Cernosvitov (I. c.) como Identico a L. hoffmeisteri e 
publicado sob este ultimo nome, tern de comprimento 10-20 mm, de diametro 
450 p. e 50-90 segmentos. A forma presente e mais comprida, relativamente 
mais fina e possue mais segmentos, sendo os dados correspondentes: 50-70 mm, 
600(1, e 90-210. A diferenba entre a nova forma e L. socialise menor, em- 
bora ainda exista. Reunindo as indicaboes de Nomura (1913, p. 4) e de Ste- 
phenson (1923, p. 96) a respeito de L. sociaiis. obtemos: comprimento 
70-100 mm, diametro inferior a I mm, e 100-150 segmentos. 

A julgar por L. gotoi Hatai, e simples o saco espermatico anterior 
em L. hoffmeisteri; em L. sociaiis e em forma diver- 
g e n s e duplo. 
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As cerdas sao em L. hoffmeisteri 4-8 por feixe (Ude, I. c., ma- 
terial europeu); 4-5 por feixe nos segmentos anteriores e 2-3 nos posterio- 
res (parvus = hoffmeisteri, material sulamerlcano de Cemosvi- 
tov, I. c.). Em L. social is chega-se, pela combinagao das indicagoes 
de Stephenson e Nomura a 6-8 cerdas anteriores, 3-5 medias, e 1-2 posterio- 
res. Na forma aquf em maos ha pelo menos 7, e ate II cerdas anterio- 
res, diminuindo o numero para tras, ate serem 2 nos ultimos segmentos. 
As pontas dos ramos da bifurca^ao das cerdas sao, nos exemplares presen- 
tes, algo obtusas, em oposiijao aos ramos cuspidatos de L. hoffmeis- 
teri. As dimensoes dos ramos da forma divergens enquadram-se 
nas varia^oes admitidas para L. hoffmeisteri. A cerda dum seg- 
mento posterior (Fig. 6A) concorda com a figura da cerda de L . so c i a li s 
(Stephenson 1923, f. 36). A predominancia do ramo distal sobre o proxi- 
mal nos segmentos anteriores, invertida nos posteriores, foi descrita por No- 
mura (1913. p. 7) do mesmo modo como ocorre na forma presentemente 
discutida. 

Beddard (1895, p. 252) assinalou a bainha do penis de L. hoff- 
meisteri como sendo 6-7 vezes tao comprida quao larga, indicando os 
outros autores consultados comprimento maior. Dao, p. e., as proporgoes 

I : 8-11 (MIchaelsen 1909, p. 41), I : 9-13 (Cernosvitov 1939, p. 105), I : 
10-11 (Nomura 1913, p. 2; Stephenson 1923, p. 97: L. social Is). I : 
II (Michaelsen 1900, p. 44), 1 : 11-12 (Ude 1929, p. 82). Cernosvitov (I. 
c.) da 300 jji (parvus) e 580 p (hoffmeisteri tipico) como limites 
do comprimento, e25|x (parvus) e49jx (socialis) como extre- 
mes do diametro. Na forma divergens encontra-se o fermo medio da 
proporgao, a saber, I ; 8,3 muito perto do mmimo verificado anteriormente. 
O maximo da proponjao, mencionado pelos autores precedentes, nao se 
acha realizado na nova forma. O diametro mmimo da f. divergens, 
46 |x, aproxima-se ao maximo ate agora verificado, i. e, 49 u, em L. so- 
cialis. O diametro maximo de f. divergens, 73 |x, e quasi uma 
vez e meia tao grande quao o de socialis (49 Ji), alcanqando hoff- 
meisteri tipico, segundo a tabela de Cernosvitov (1939, p. 105), apenas 
44 [X. Em resume, revela-se a bainha do penis e, com isso, o proprio orgao 
copulador de L. hoffmeisteri forma divergens como mais grossa 
que a de L. hoffmeisteri tfpico. Mas, como a bainha e geral- 
mente mais longa, a saber, 400-545 jx contra 300-380 |x, permanece a pro- 
ponjao aproximadamente a mesma. 
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Limnodrilus udekemianus Claparede 1862 

(Fig. 10, 16) 

Limnodrilus udekemianus Beddard 1895, p. 252. 
Limnodrilus udekemianus Michaelsen 1900, p. 45. 
Limnodrilus udekemianus Ude 1929, p. 82 (literafura), f. 97a. 

Comprimen+o do corpo, em vermes viventes, 30-60 mm, em conserva- 
dos, 20-30 mm. O diametro e de 400-600 p. O integumen+o, quer dlzer, 
o tubo musculo-dermatico, e relativamente grosso, a saber, de 50-80 Ji, nos 
animais viventes; de 30-60 n, nos cortes, referindo-se essas medidas a regiao 
aao espessada, fora do clitelo. Na maneira de se enroscarem espiralmente, 
os vermes comportam-se do mesmo modo como os da especie precedente. 
O numero dos segmentos vana entre 100 e 160. A cor e, na impressao 
gera!, roxa enegrecida, devendo-se isso as celulas cloragogenas pretas, com- 
binadas com a pele esbranqui^ada e o sangue vermelho. Na regiao pos- 
terior do verme notam-se faixas septais alaranjadas. 

O prostomio, mais comprido que largo, apresenta-se como cone de 
ponta arredondada. Nos primeiros segmentos (H-V), bi-anu!ados, e o anel 
anterior mais largo que o posterior. A cintura formada por celulas glandu- 
iares cutaneas, sita ao nivel das cerdas, e menos alta e distinta que na es- 
pecie precedente. Na regiao posterior do corpo dos vermes viventes sao 
os segmentos mais compridos que o diametro do verme. 

Os feixes das cerdas bifurcadas (Fig. ID A, B) ocupam, no 2.° seg- 
mento, a zona media do mesmo, desfocando-se, nos segmentos seguintes, 
pouco a pouco mais para tras. As cerdas sao todas incolores, solidas e bi- 
furcadas, com o nodulo sempre sito ectalmente, mas, nos segmentos ante- 
riores nao tanto, quanto nos posteriores. Na zona anterior do corpo con- 
tam-se 4-8 cerdas, de comprimento de 120 (4, possuindo os feixes dorsals, 
as vezes, numero menor. Do 8.° segmento para tras dimlnue o numero das 
cerdas, ocorrendo do 25.° para tras somente 2-3 por feixe, com 100 p de 
longura. Em vermes sexualmente maduros faltam as cerdas ventrais do 11.° 
segmento. Em todas as cerdas e o ramo distal (externo, superior) mais com- 
prido que o proximal (inferno, inferior). Nos primeiros segmentos (Fig. I OA) 
apresenta-se o ramo proximal especialmente pequeno; do 8.° segmento para 
tras torna-se algo maior (Fig. 10 B) mas, continua sempre menor que o distal. 

A faringe extende-se ate o fim do 3.° segmento: o esofago, no 4.° e 
5.° segmento. As c6lulas cloragogenas come5am no 6.° segmento. A rede 
formada pelos vasos cutaneos nao se restringe apenas a metade posterior, 
mas, torna-se visivel do 30.° segmento, aproximadamente, para tr6s. Cora- 
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^oes enconiram-se somente no 8.° segmento, havendo, portanto, um unico 
par dessas comissuras especialmen+e dilatadas. Os nefridios dos segmentos 
VII e VIII nao sao provides de celulas veslculosas. 

O clitelo abrange os segmentos XI e XII, sem que seja muito espessado 
ou diterenciado do corpo restante pela cor. Os testiculos sao grandes, for- 
mando cada um figura semelhante a letra S; sao situados no 10.° segmento. 
Os ovarios, maiores ainda e de configuragao tambem de S, ocupam o II.0 

segmento. Sacos espermaticos no 9.° e do 11.° ate o 15.° segmento sao 
presentes, mas, nao "foi possivel verlficar se o saco anterior e duplo ou 
impar. O duto masculino pre-atrial, cujo fuml nao difere do orgao corres- 
pondente da especie acima descrita, parece mais grosso que em L. hoff- 
meisteri forma divergens, por ser mais espessamente revestido 
pelas celulas peritoneais. O atrio tern 275 n de comprimento e 64 p. de 
diametro; a prostata, fortemente lobada, 230 n de longura e 180 p. de lar- 
gura. O trecho post-atrial do duto masculino e mais estreito (25 p) que o 
pre-atrial (28 p). A bainha do penis (Fig. 10 C) e fracamente chitmica, 
incolor e no corte transversal de forma circular. Na regiao ental perma- 
nece a bainha tubiforme, sem estreitar-se: ectalmente dilata-se rapidamente 
ao duplo do diametro ental, de maneira que termina infundibuliformemente. 
Com o comprimento de 66-108 p e o diametro ental de 27-33 p, revela-se 
a relagao entre a largura e a longura da bainha como sendo de I : 2,5 — 4. 
As espermatecas sao pequenas no material aquf em maos, claviformes e 
desembocam com poros circulares no 10.° segmento. 

Procedencia: I) Tanque no terreno da Sec^ao de Ciencias Naturals da Faculdade da 
Filosotia, Ciencias e Letras da Universidade de S. Paulo. 2) Em aquas pertencentes 
ao Tiete, cidade de Sao Paulo (bairro da Lapa). 

Embora nao se possa esperar concordancia absoluta de descrigoes ba- 
seadas em material sulamericano e europeu, e a classificagao aquf realizada 
se ache restrita ao confronto com as diagnoses acompanhadas apenas pela 
figura da bainha do penis, nao consideramos precaria a determinagao do 
material presente. Os nossos vermes distinguem-se tanto de L . w i 11 e y i 
Nomura (1913, p. I, 34), especie muito semelhante a L. udelcemia- 
n u s, quanto das outras especies de penis curto. Como carecemos da des- 
crigao original e da monografia de Vejdovsky, foi-nos muito util encontrar 
no tratado de Hayek (1877, f. 369) ilustragao da rede circulatoria cutanea 
de L. udekemianus, evidentemente copiada de Claparede, que cabe 
muito bem aos especimes atuais (Fig. 16). A grossura da pele foi men- 
cionada por Leunis & Ludwig (1886, p. 772), baseando-se a 3.a edigao desse 
livro excelente, no capitulo respetivo, em Claparede e Vejdovsky. A cor, 
"muito escura", infeiizment© nao mais indicada por Ude (1929), acha-se as- 
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sinalada na resenha de Michaelsen (1909, p. 41). Auto-copulagao foi ob- 
jervada nessa especie. 

Diitribui;ao geografica: Segundo Ude (lc.) conhece-se L. ud«k0mianus da v6rios 
paises europ6us, fanfo de setenkrionais (Finlandia, Dinamarca) e centrals, quanto 
de ocidentais (Irlanda, Inglaterra) e orientals (Russia). Foi, alem dlsso, encontrado 
na Siberia meridional (Altai). Ocorre tambem nigua salobra. 

2. Sobre o aparelho circulat6rio 

2a. A topografia dos vasos 

(Fig. 11-16) 

Os vermes da especie Limnodrilus hoffmeis + eri forma 
divergens possuem, como orgaos circula+orios principais, os seguintes: 
I) o vaso dorsal; 2) o vaso ventral; 3) o vaso supra-intestinal; 4) as comis- 
suras laterals, a saber, as anteriores ou celomaticas, as posteriores ou cuta- 
neas e os coragoes no 8.° segmento; 5) o plexo sangufneo intestinal. Um 
vaso subintestinal, indicado por Fuchs (1907, p. 456) como ocorrente nor- 
malmente em Limnodrilus, p. e., tambem em L. grandiseto- 
sus Nomura (1932, p. 520), falta na forma presente, como em L. socia- 
lis (Stephenson 1923, p. 96), Tao pouco podemos confirmar a existencia 
de dois pares de coragoes, mencionados por Fuchs (I. c.) como caracterls- 
ticos de Limnodrilus, em oposigao a Tubifex. Tanto Nomura 
(1913, p. 25) quanto Stephenson (1923, p. 96) descrevem um unico par de 
coragoes em Limnodrilus social is, segundo Cernosvitov (1939, 
p. 105), Identico a L. hoffmeisteri, ccorrendo tambem um unico par 
em L. motomurai (Nomura 1929, p. 134). Apesar disso, menciona 
Stephenson, na sua monografia (1930, p. 747), L. vejdovskyanus 
Benham (1903, p. 214) como especie excepcional no genero, porque possue 
apenas no 8.° segmento coragoes. De Limnodrilus hoffmeis- 
teri descreve Cernosvitov (I. c.) dois pares de coragoes, tendo Oaparede, 
segundo Michaelsen (1935, p. 101), indicado apenas um par no 8.° segmento. 
O material de Cernosvitov tern caracteres de Limnodrilus parvus 
Southern, especie incluida por Cernosvitov na sinonimia de L. hoff- 
meisteri. Preferindo considerar L. parvus como forma especial de 
L. hoffmeisteri, classificamos assim material de S. Paulo (veja p. 167). 
Este possue cocoes apenas no 8.* segmento, portanto, um unico par, exis- 
tindo no segmento seguinte, no 9.°, uma alga do vaso dorsal (Fig. 5, g), in- 
confundivel com os coragoes grosses do 8.* segmento. Contr6cteis sao tarn- 
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bem as comissuras finas e serpenteadas nos segmentos iX e X, mas, nao sao 
coragoes. 

A dificuldade de verificar a existencia ou ausencia do segundo par dos 
coragoes parece provir do compor+amento do vaso dorsal no 9.° segmento 
(Fig. I 1, d). Ai desce no lado esquerdo, continuando, na forma divergens 
em posigao ventro-lateral, ou, mais para tras, no lado esquerdo, sem voltar 
para a face dorsal. As describees de Stephenson (1923, p. 96; 1930, p. 143) 
relatives a L. sociali's, sao semelhantes, nao identicas, a atual, diver- 
gindo a de Nomura (1913, p. 21), pois descreve posigao ventral do vaso 
dorsal somente nos segmentos genitals, i. 6, IX-XVIL Em L. grandise- 
tosus desce o vaso dorsal nos segmentos IX-X no lado direito (Nomura 
1932, p. 519). Na forma aqut em maos comunica-se o vaso dorsal com o 
plexo sangumeo intestinal, tanto nos segmentos anteriores, quanto nos post- 
-clitelares. Na regiao m6dia e posterior do verme, onde o vaso dorsal 
(Fig. 13 B.d) e situado no lado esquerdo do intestine em L. hoffmeis- 
teri forma divergens, veem-se ligamentos musculosos (Fig. 13 A.m), 
originados nos septos e inseridos no intestino. Topograficamente correspon- 
dem quasi aos musculos septo-dorsovasais de Lumbriculus variega- 
tus (v. Haffner 1927, p. 12), naquela especie descritos como auxiliadores 
da obturabao do vaso dorsal. Como em Limnodrilus hoffmeis- 
teri forma divergens nao se inserem no vaso dorsal, mas, sim, no 
intestino, nao podem exercer a funbao que Ihes foi atribuida em Lum- 
briculus variegatus (O. F. Miiller). 

O vaso supra-intestinal (Fig. II, 12, s) sai do vaso dorsal no 8.° segmen- 
to, como em L. vejdovskyanus (Benham 1903, p. 214) e L. m o to- 
rn urai (Nomura 1929, p. 134). Em L. gotoi, i. e, L. socialis, 
origina-se no 5.° segmento (Nomura 1913, p. 22), corre para tras e ai entra 
novamente no veso dorsal. As figuras acompanhadoras nao ilustram esse 
curso com toda clareza, descrevendo-o Stephenson (1923, p. 96), na mesma 
especie, algo diferente, a saber, presenga dum vaso supra-intestinal nos seg- 
mentos V a IX apenas. O capitulo relative ao vaso supra-Intestinal da mo- 
nografia de Stephenson (1930, p. 143) revela a desconformidade desse vaso 
nos varies generos das Tubificidae, havendo, como parece, nem mesmo 
uniformidade nas diferentes especies de urn genero. Em todo o caso nao 
esta certa a generalizabao de Fuchs (1907, p. 455) sobre a existencia dum 
vaso subintestinal em todas as Tubificidae providas de vaso supra-intestinal. 
Nos dissepimentos anteriores. percorridos na forma presente pelo vaso supra- 
-intestinal, encontram-se, nos septos, os musculos oclusores descritos de 
Lumbriculus variegatus (v. Haffner 1927, p. 22). 

Naturalmente recebe o vaso ventral (Fig. Il-I3,v) todas as comissuras. 
A origem destas apresenta novamente variaboes. Em L. hoffmeisteri 
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forma divergens saem as comissuras dos segmentos IV-VII (Fig. II, 
12.0) do vaso supra-intestinal, do segmento IX para tras (Fig. 13,a), do vaso 
dorsal. A sua origem e sempre situada na zona caudal do segmento, quasi 
ao nivel do dissepimento, parecendo tal posi^ao, segundo a literatura, re- 
gular nas especies do genero em questao. As comissuras dos segmentos 
anteriores da nossa forma permanecem, no total do seu curso, internamente 
a somatopleura e, por isso, poderiam ser chamadas de comissuras celomaticas. 
Em L.vejdovskyanus Benham (1903, p. 215 t. 25 f. 12) todas as comis- 
suras ligam os vasos dorsal e ventral. Com Isso, corresponde a topografia 
dos coragdes, que sao comissuras especializadas, em L. vejdovskyanus 
ade L hoffmeisteri forma divergens, pois aqui saem tambem do 
vaso dorsal, no meio do 8.° segmento (Fig. II, 12,0), urn pouco rostralmente 
a origem do vaso supra-intestinal (s). Em L. socialis e L. moto- 
murai (Nomura 1913, p. 25; 1929, p. 134) saem os coragoes do vaso supra- 
-intestinal e todas as outras comissuras, do vaso dorsal. Visto como Fuchs 
(1907, p. 456) atribue as Tubificidae com vaso supra-intestinal sempre cora- 
goes originados neste vaso ("supraintestino-pericorda"), examin6mos nos cor- 
tes a origem dos coragoes em L. hoffmeisteri forma divergens 
antes de afirmarmos que saem do vaso dorsal, nao do supra-intestinal. 

No material aqui classificado como Limnodrilus hoffmeisteri 
forma parva Southern constituem os coragdes (Fig. 5,c) tambem uma co- 
municagao entre os vasos dorsal e ventral, sem ligagao com o vaso supra- 
-intestinal. Trata-se, portanto, na forma divergens ena forma parva 
de "coragoes dorso-ventrais" (Stephenson 1930, p. 149), nao de "intestinais". 

Em animals sexualmente maduros desenvolvem-se as comissuras dos seg- 
mentos IX-XI enormemente, enovelando-se e formando algas. Suprem os 
sacos espermaticos anteriores que se estendem no 9.° segmento (Fig. I 1,0), 
os testfculos e grupos livres de gonocitos masculinos no 10.° segmento e os 
ovarios do 11.° segmento. As comissuras alongadas do 10.° e 11.° segmen- 
to entram profundamente no saco espermatico posterior e no ovisaco, res- 
petivamente. Dessas comissuras sao contracteis as do 9.° e 10.° segmento, 
nao aquela que supre o ovisaco, i. e, a do I I.° segmento. 

Quanto ao suprimento do prostomio (Fig. II) concordam L. hoff- 
meisteri forma divergens e L. socialis (Nomura 1913, p. 23). 
Em ambas as formas bifurca-se o vaso dorsal e os dois ramos, mediocremen- 
te sinuosos, entram no vaso ventral. Na forma presente sao os vasos celo- 
maticos dos segmentos II e III fornecidos por bifurcagao terminal correspon- 
dente do vaso supra-Intestinal, realizada na zona rostral do 4.° segmento. 
Fste segmento e o primeiro com comissuras laterals tfpicas. 

Urn vaso unilateral, que liga o vaso dorsal ao ventral, encontra-se na- 
queles segmentos (Fig. I3,u) cujas comissuras se tornam vasos cutaneos. O 



180 ERNESTO MARCUS 

vaso unilateral possue paralelo no "vaso intestinal ventral" de L. mo- 
tomurai (Nomura 1929, p. 134 f. 2), com a diferen^a de ligar esse vaso 
o plexo sangumeo Intestinal ao vaso ventral. 

Os vasos cutaneos (Fig. 13-1 S.a) participam em Limnodrilus hoff- 
meisteri forma divergens da circulagao total, como tal toi implici- 
tamente indicado por Nomura (1913, p. 25 na descrigao dos vasos de 
L. gotoi = L. socialis). Em oposigao a Isso, pensa Stephenson (1930, 
p. 183) que terminam cegamente na pele, tanto em L. hoffmeisteri. 
quanto em L.socialis. A identidade de L. goto! e L. socialis esta 
certa; ade L. socialis ede L. hoffmeisteri foi pronunciada por 
Michaelsen (1935, p. 100). Mesmo abstraindo a questao taxonomica, pa- 
rece dificii imaginar a terminagao cega dos vasos cutaneos em qualquer es- 
pecie de Limnodrilus. Topograficamente pode ser, e, evidentemente, 
e, muito variavel o sistema circulatorio das Tubificidae, mas, vasos Intra-epite- 
liais, como o sao os capilares cutaneos, sem musculature propria e situados 
fdra da muscuiatura do corpo, nao poderiam funcionar, senao comunicassem 
com a circulagao. Na forma presente tal comunica^ao existe certamente. 

Nomura (1913, p. 23, 25) separa rigorosamente os vasos celomaticos dos 
vasos cutaneos. Parece preferivel acentuar que os dois tipos sao comissuras 
laterals reciprocamente vicarias. No objeto de Nomura, em que os vasos 
celomaticos e os cutaneos saem do vaso dorsal e entram no vaso ventral, 
revela-se isso mais nitidamente ainda que em L. hoffmeisteri forma 
divergens, cujas comissuras 4-7 se originam, como foi dito, no vaso 
supra-intestinal. Nao obstante, pode-se admitir, tambem na forma aquf pre- 
sente, a homologia das comissuras anteriores (celomaticas) e posteriores 
(cutaneas), visto como o vaso supra-Intestinal representa apenas uma dupli- 
cagao do vaso dorsal e a origem, pouco antes do septo, e a mesma, tanto 
dos vasos celomaticos, quanto dos cutaneos. 

Os pormenores do curso das comissuras posteriores (cutaneas) depreen- 
dem-se das Figuras 13 e 14. Saem do vaso dorsal, situado no lado esquerdo 
do intestine, vao aos foliculos dos feixes dorsals de cerdas, descem, dentro 
do celoma, aos feixes ventrais e penetram, atraves da somatopleura e as ca- 
madas musculosas longitudinal e anelar, na epiderme. Percorrem ai ondula- 
damente toda a periferia do segmento, subindo primeiramente no tergo pos- 
terior do segmento para o lado dorsal, descendo entao no tergo anterior para 
o lado ventral, onde continuam para tras. Ainda no lado ventral entram no 
segmento seguinte, sobem af novamente, suprindo a pele do tergo anterior 
desse segmento, tanto lateral, quanto dorsalmente. Descem perto do disse- 
pimento, mas, ainda no segmento posterior, atravessam o septo ao nivel do 
vaso dorsal e, continuando a descer ate as cerdas ventrais do segmento da 
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sua origem, aquf voltam ao celoma, tomando rumo quasi horizontal ate de- 
sembocarem no vaso ventral. 

Em Limnodrilus hoffmeisteri forma divergens eo sis- 
tema circulatorio cutaneo mais desenvolvido na zona situada rostralmente a 
regiao de acrescimo de segmentos, sendo ai o calibre dos capilares o mais 
amplo de todas as partes do corpo. Em preparagoes totals de vermes co- 
rados com hematoxilina ou carmim sao especialmente na dita zona Impres- 
sionantes as linhas claras serpentinas entre os nucleos epiteliais intensamente 
corados. Num verme de 170 segmentos come^aram no 86.° segmento 
(contagem iniciada no prostomio) os vasos cufaneos como justamente reco- 
nheciveis. Na regiao entre o 86.° segmento e o clitelo perdem as comis- 
suras posteriores com o crescimento progressive as algas dermaticas, oblite- 
rando-se gradualmente. Como os cortes mostram, o sangue nao circula em la- 
cunas epiteliais, mas, sim, em capilares verdadeiros (Fig. 15,a), revestidos por 
membrana propria, a qual se apoem, intemamente, escassas celulas chatas, 
provavelmente formadoras dessa tunica intima. 

O plexo circulatorio cutaneo de Limnodrilus udekemianus 
Clap, abrange regiao mais extensa do corpo que em L. hoffmeisteri 
forma divergens, pois ja se encontra do 30.° segmento para tras. A 
saida da comissura cutanea do vaso dorsal e a sua volta para o vaso ventral 
sao em L. udekemianus as mesmas como na forma divergens 
(Fig. 13). Difere, porem, o curso do vaso no trecho intra-epitelial. Em 
oposigao as duas algas serpenteadas da forma divergens, existe em 
L. udekemianus ume rede de malhas densamente dispostas e forma- 
das por capilares finos, que se anastomosam mutuamente (Fig. 16). 

Nos vermes do genero Limnodrilus, o vaso dorsal, provide de 
musculature intema, longitudinal, e externa, circular, os dois coragoes do 
8." segmento e as comissuras do 9.° e 10.° segmento sao responsaveis pela 
circulagao. Esta segue o esquema geral dos Oligochaeta, pois, corre o 
sangue ventralmente em dire^ao antero-posterior, sobe pelas vias de comu- 
nicaijao entre os vasos ventral e dorsal para este ultimo, onde corre em 
diregao postero-anterior. O impulse para o movimento no lado ventral e 
fornecido pelos cora^oes, cuja atua9ao nao somente Impele o sangue no vaso 
ventral do 9.° segmento para tras, mas, tambem aspira o sangue no tronco 
ventral dos segmentos anteriores. Do mesmo modo atuam as comissuras do 
9.° e 10.° segmento. A corrente sangumea e independente dos movimentos 
dos septos que se encurvam para diante e para tras, sem Influenciar o ritmo 
das pulsagoes do vaso dorsal. A questao muito discutida (Stephenson 1930, 
p. 175) a respeito da participa^ao ativa de outros vasos na circula^ao poderia 
ser abordada, em Limnodrilus hoffmeisteri forma diver- 
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gens, da manelra seguinte. Contractibllidade dos vasos maiores existe, 
visto como ocorrem trechos cheios e vasios em varias partes do aparelho 
circulatorio do animal vivente. As al+eragoes de urn desses estadios para 
o outro sao, naturalmente, acompanhadas por movimentos do respectivo 
vaso, que parecem peristalticos. Nao se trata, porem, de fenomenos regula- 
res, nem de pulsa^oes ntmicas, mas, antes, de oscilagoes locals de caracter 
tonico ou. em certos casos, de movimentos passives, ocasionados pela mus- 
culatura do corpo ou do intestine. 

2h. Os coragdes e as c amis suras contrdcteis 

(Fig. 17-18) 

Tanto as comissuras dilatadas do 8.° segmento, os chamados cora^oes. 
quanto as igualmente contracteis dos segmentos IX e X possuem em L I m n o- 
drilus hoffmeisteri forma divergens estrutura histologica com- 
plicada, nao descrita, ate agora, satisfatoriamente. Os componentes da pa- 
rede dos cora^oes e das comissuras dos segmentos Indicados concordam, de 
modo que podem ser discutidos simultaneamente. As comissuras tubiformes 
entendem-se mais facilmente que os cora^des, cujo curso obliquo (Fig. I2,c) 
dificulta a orienta9ao dos pianos transversal e longitudinal nos cortes. 

A prepara^ao total de uma das comissuras mostra um tubo composto de 
cilindros separados por constricgoes (Fig. 17 A). Cada cilindro possue na 
superffcie, uma saliencia, formando a sucessao dessas saliencias uma linha 
apenas levemente arqueada e, por isso, visivel no mesmo lado em certa ex- 
tensao. Os estudos de Vejdovsky sobre a histologia dos vasos, principalmen- 
te das Enchytraeidae e dos Megadrili (1905, 1907), conteem tambem o co- 
ragao e as comissuras contracteis de um representante das Tubificidae, 
Potamothrix (segundo varios autores llyodrilus) moldavien- 
si s Vejd. & Mraz. (1905, t. 9 f. 52-55). A figura das "duas al^as de vasos 
laterals", I. 6, comissuras (f. 55,a,b), assemelha-se a atual de Limnodrilus 
e, por principio, nao nos pormenores, explicamos a estrutura da camada ex- 
terna dos coragoes e das comissuras contracteis de Limnodrilus do 
mesmo modo como foi interpretada por Vejdovsky aquela de Pota- 
mothrix (I. c., p. 117). Em ambos os vermes trata-se de aneis musculo- 
sos, correspondendo cada anel a uma celula. Os pormenores veem-se no 
corte transversal (Fig. I7B). Evidencia-se o sarcoplasma de cada celula da 
musculatura circular formado por colunas, prismaticas pelo achatamento 
mutuo, granulosas na zona Interna (g), vesiculosas (v) perifericamente. Den- 
tro do mioplasma, mas, externamente situado, apresenta-se o grande nucleo 
(n) da celula musculosa anelar do vaso. As fibrilas (c) ocupam a zona mais 
interna ou basal da celula. 
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CompSe-se, asslm, cada celula da musculatura circular das comissuras 
confracteis e dos cora9oes de Limnodrilus hoffmeisterl forma 
divergens pelos elementos seguintes: I) Miofibrilas, situadas basalmen- 
+e; 2) MIoplasma, dlferenciado em colunas ou prlsmas, granuiosos na basek 

vesiculosos na periferia; 3) Nucleo, situado na camada mais periferica. O 
tipo geral de tal celuia musculosa e o nematoide, como se conhece da mus- 
culatura do corpo de varlos Oligochaeta, nomeadamente de Microdrili, 
desde as pesquisas de Ratzel (1869, p. 259), Hesse (1893, p. 6: 1894a, p. 395) 
e outros. Tragos especiais resldem: a) na diferencia^o do sarcoplasma em 
duas zonas; b) na sub-divlsao do sarcoplasma em numerosas colunas. A 
significa^ao fisiologica dessas duas especializagoes ignoramos; podemos ape- 
nas assinalar a ocorrencia de colunas semelhantes na musculatura longitudi- 
nal do tubo musculo-dermatico e na musculatura das espermatecas da nossa 
especie atual. Ao que nos parece, sao as pequenas vilosidades ("Zottchen") 
da musculatura do corpo de Tub if ex (Ratzel 1869, p. 259, 260 t. 22 
f. 16, 17) homologas as colunas sarcoplasmaticas aqui descritas de Limno- 
drilus. 

De passagem, apenas, seja mencionada a interpretagao da estrutura dos 
coragoes de Limnodrilus gotoi(=:hoffmeisteri)ede Mono- 
pylephorus ( = Rhizodrilus) pilosus dada por Nomura (1913, 
p. 25 f. 17; 1915, p. 22 f. 17). O nucleo da celula musculosa circular consi- 
dera Nomura como celula possivelmente nervosa; a zona vesiculosa do sar- 
coplasma, como peritoneo celular; as colunas mioplasmaticas, como "curious 
layer" de fibrilas contracteis. As camadas internas, formadas pelas fibrilas 
das celulas da musculatura anelar e pelas da musculatura longitudinal, chama 
de musculatura circular e longitudinal. Os desenhos sao suficientes, faltan- 
do, p. e., no "peritoneo celular" todos os nucleos, como realmente nao exis- 
tem, com excegao dos nucleos na periferia do proprio miocito. 

O esquema (Fig. I7C), que combina cortes longitudinals e transversals, 
mostra os nucleos (n) da musculatura circular enfileirados, nao ao longo do 
vaso inteiro, mas, em certa extensao. A camada interna e constituida por 
fibrilas longitudinals (1), apondo-se a elas amebocitos (Fig. 17 8,3), irregular 
e escassamente distribuidos. Tao pouco quao em Tubifex tubifex 
(Frieda Meyer 1915, p. 593) existe urn endotelio vascular ou uma tunica mti- 
ma. Sterling (1909, p. 317) pensa que a ausencia de endotelio implica na 
falta de musculatura longitudinal, mas tal opiniao mostra apenas que Sterling 
mal entendeu a exposigao de Vejdovsky. 

A ausencia de nucleos nas fibrilas longitudinals de Limnodrilus 
discorda dos achados de Vejdovsky (1905) em Potamothrix molda- 
v i e n s i s e outras especies. Como na maioria das suas figuras, desenha 
Vejdovsky tambem no corte transversal do coragao de Potamothrix 
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(f. 9 f. 52) os "mloblastos intravasais", i. e, as celulas da musculatura longitu- 
dinal dos vasos, provides de nucleos. Segundo v. Haffner (1927, p. 16), que 
nao encontrou tais nucleos em Lumbriculus variegatus, tra- 
tar-se-ia nos "mioblastos Infernos" de Vejdovsky de amebocifos. Parece-nos 
dificil admitir essa explicaQao sem reserva. Figures como a do coragao de 
Enchytraeus adriaticus (Vejdovsky 1905, t. 8 f. 27) provam que 
o grande mestre distinguia amebocitos e mioblastos, e no corte do coragao 
de Fridericia hegemon (ibid., f. 17), tambem das Enchytraeidae, 
o nucleo aparece somente em uma das celulas da musculatura longitudinal. 
Per outro lado, existem figuras, como p. e., a da comissura de Rhyn- 
chelmis limosella (Lumbriculidae), em que se impoe a explicagao de 
v. Flaffner. Poder-se-ia, finalmente, ainda pensar ter Vejdovsky cortado, com 
certa preferencia por causa da sua pequenez, animals jovens, talvez no caso 
do representante das Tubificidae (Potamothrix moldaviensis, 
t. 9 t. 52-54). Os minusculos nucleos das celulas musculosas longitudinals des 
vasos presentes nos segmentos posteriores e, assim, mals jovens, de Lum- 
briculus variegatus, desaparecem nos anteriores, mals velhos (v. 
Haffner 1927, p. 15 f. 7 e 8 no texto). No nosso material de Limno- 
drilus hoffmelsteri forma divergens nao existem mals nucleos 
entre as fibrilas da musculatura longitudinal dos vasos. Isso nao quer dizer 
que nao sejam mals frequentes em Potamothrix moldaviensis, 
especialmente em especimes jovens. Concordancia de todos os elementos 
histologicos dos vasos em diferentes generos das Tubificidae nao se pode 
esperar, e, menos ainda, nas varias farrhlias dos Microdrili. 

Do coragao estruturado, como foi dito, do mesmo modo como a co- 
missura contractil do 9.° ou 10.° segmento, damos um corte longitudinal 
(Fig. ISA) e outro para-tangencial (Fig, I8B), repetindo-se neles as estru- 
turas descritas. Somente nos coragoes, nao nas comissuras, ocorrem, no 
ponto em que os mesmos saem do vaso ventral, massas intravasculares de 
celulas, provavelmente de fungao de valvula, como foram por Frieda Meyer 
(1916, segundo Stephenson 1930, p. 161) encontradas no coragao de 
Tubifex tubifex. Os nucleos das celulas musculares circulares formam 
no coragao de Limnodrilus hoffmeisteri forma divergens 
uma serie ligeiramente ondulada, como foi descrita das comissuras. 

2c. O plexo sang nine o intestinal 

(Fig. 19-22) 

As lacunas sangufneas, desenvolvidas ao redor do trato intestinal de 
muitos Oligochaeta, apresentam, como foi ultimamente realgado por Bhas- 
karan Nair (1938, p. 57), um dos capttulos mais discutidos da literatura oil- 
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goquetologlca. Tal interesse poderia causar surpresa, visto que o aparelho 
circulaforio dos Invertebrados nao fem, geralmente, atraido os pesquisadores 
do mesmo modo como outros slstemas, p. e., o celomatico e excretorio, re- 
lacionados com o piano fundamental da estrutura, o nervoso, locomotor e 
respiratorio, fislologlcamente de interesse imediato e o digestive e reprodu- 
tivo, convidativos a analise histologica e citologica. O aparelho de circula- 
gao dos Invertebrados e histologica e, mais ainda, fisiologicamente dificil; 
em animais sistematicamente relacionados mostra grandes diferengas, p. e., 
dentro das ordens dos Copepoda, Ostracoda e Acarina, possuindo, por outro 
lado, ordens diferentes, p. e., os Polychaeta e os Oligochaeta, no plexo 
sangufneo circum-intestinal, orgao analogo, mas, de estrutura diversa, como 
se ve pela ultima descrigao do sistema sanguineo de Sabella (Ewer 1941, 
p. 607, f. 9 no texto, p. 609). Se, apesar dos momentos desfavoraveis, a bi- 
bliografia a respeito do plexo sanguineo Intestinal dos Oligochaeta possue a 
extensao aludlda, tal nao e expllcavel apenas pela ocorrencla geral desse 
orgao, comblnada com varlagao dos pormenores, tanto nas dlversas famihas, 
quanto nos varios trechos do trato digestlvo. Para isso devemos responsa- 
billzar o grande trabalho de Lang (1903), em que completou a teoria do 
gonocela (Hatschek) pela propria do hemocela, baseada no seio sanguineo 
Intestinal dos Annelida. Foram, ao nosso ver, a stntese Impresslonante de 
Goodrich (1895) sobre os celomodutos e as famosas teses de Lang que con- 
segulram a adesao de muitos zoologos a teoria do gonocela. Como fonte 
de informagao sobre o "gonocela" refiro-me as exposlgoes de Helder (1909, 
p. 307-308; 1914, p. 484-485) e de Stolte (1931, p. 127). A admlssao ou 
rejelgao dessa teoria nao afeta o conteudo da teoria do hemocela, se esta 
for restrlta a orlgem das vlas sangumeas dos Coelhelminthes. 

O conjunto dos vasos dos Annelida, o trofocela de Lang, origlna-se, na 
oplniao dele, entre o epltello do intestlno, o endoderma ou enteroderma, e 
o folheto adjacente do saco celomatico, I. e, a esplancnople.ura. O sangue 
circula nesse espago, desprovldo de epltello proprlo (endotello ou vasotello), 
devldo a agao da musculature, que se desenvolve na face interne do peri- 
toneo visceral. Essa fase inlclal dos vasos dos Annelida e representada pelo 
seio ou plexo sangufneo no trato digestlvo. A dlscussao das observagoes 
relatives a estrutura do seio nos Oligochaeta, aos vasos com ele relaciona- 
dos e aos elementos intravasals ocupam as paginas 210-218, 235-253 e 
268-282, respetivamente, da obra de Lang (1903). A clrcumcrescencla do 
seio pela esplancnopleura e, asslm, o desenvolvlmento dos vasos, como se 
realize conforme as Ideias de Lang, foi otlmamente exposta por Heider 
(1928, p. 240-241). 

Segundo Lang, seria o sistema sangufneo dos Annelida urn esqulzocela 
no sentldo de Huxley (1875, p. 54), originado por delaminagao dos epitelios 
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intestinal (a parede do gastrocela de Lang) e peritoneal (a parede do gono- 
cela de Lang), Inicialmente contfguos. Onde os vasos possuem especie de 
endotelio, trata-se de pseudo-epitelio descontmuo, de origem mesenquima- 
tica (Lang 1903, p. 196). Hemocitos e outros elementos Intra-vasais (val- 
vulas, vasocordao = "Herzkdrper", etc.) sao projegoes celoteliais, quer dizer, 
evaginagoes da parede do celoma para dentro do lumen do vaso. 

O grande pesquisador dos Oligochaeta, F. Vejdovsky, publicou, logo 
depois da saida da obra de Lang, dois artigos Importantes (1905, 1907), 
cujos resultados sao opostos as conclusbes de Lang. Segundo Vejdovsky, 
existe no lado externo do seio sangumeo uma membrana vasotelial, formada 
por celulas de origem Intestinal (endodermica). Entre o vasotelio e as celulas 
endodermicas de substituigao, situadas basalmente no epitelio Intestinal 
existem ligagoes citoplasmaticas. O hemocela forma-se, destarte, por dela- 
minagao intra-endodermica, e os musculos mesodermicos circumdam os vasos 
apenas secundariamente. 

As observagoes embriologicas em Eisenia (Sterling 1909) e Tub If ex 
(F. Meyer 1915), portanto, em Terricolae e Limicolae, confirmam, nos tragos 
fundamentals, as ideias de Lang, deduzidas da morfologia dos vermes adul- 
tos (Stephenson 1930, p. 492-493, 505-506). Nao completamente resolvida 
foi, ate agora, a questao: se o seio sangumeo precede ontogeneticamente 
sempre aos elementos restantes do aparelho circulatorio (Sterling 1909, 
p. 278; E. B. Wilson 1889, veja v. Haffner 1927, p. 34), como tambem o 
probiema da origem das formagoes Intravasals. 

Cortes de LImnodrllus hoffmeisterl forma dlvergens 
(Fig. 19, 20)e Peloscolex evellnae (Fig. 21) mostram o plexo san- 
gumeo (s) atravessado por numerosos pllares (p), como foram encontrados 
em Naidldae, p. e., em Chaetogaster dlaphanus (L. Dehorne 
1916, f. XX no texto) e Stylarla lacustris (Hesse 1893, t. I f. 29; 
L. Dehorne 1916, t. 2 f. 14, 15), em Enchytraeldae (Vejdovsky 1905, t. I f. I, 
15, 25; Freudweiler 1905, t. 12 f. 6) e em Lumbrlculidae (v. Haffner 1927, 
f. 4, 24-26 no texto). Na forma atual de LImnodrllus os pllares sao 
simples, ao passo que em Peloscolex evellnae ocorrem pllares bi- 
furcados ou dois orlglnados separadamente na mesma celula do epitelio in- 
testinal (e). A altura dos pllares varla em Indlviduos dlferentes de 
P. evellnae, dentro da mesma reglao do Intestlno (Fig. 21 A, 2 IB), 
seja devldo a Idade, seja ao estado fislologlco. VIsto que os pllares sao, 
ao nosso ver, continuagoes das celulas Intestlnals, nao parece provavel ser 
a dlferenga da altura causada por estados de contragao dlferentes. Os pi- 
lares nao sao musculosos; a estrlagao longitudinal, vlslvel nas flguras atuais, 
e frequente, mas, nao constante. 
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Visto passar nos Microdrlli o slsfema dos canals sangufneos, forma- 
do pelos pilares, presentes somente nos segmentos anferiores, ao seio dos 
segmentos posteriores, recomenda-se falar com Stephenson (1930, p. 140, 
152) em "plexo sangumeo". Stephenson chama de "intestino" apenas aque- 
ia regiao do trato alimentfcio que sucede ao esofago dos Microdrlli e a 
moela dos Megadrili, respetivamente. For isso chama o plexo de "plexo 
alimentfcio", para, destarte, poder incluir o plexo esofagico. Como pre- 
ferimos o termo "intestino" para designer o tubo digestivo inteiro, e "In- 
testino medio" para o trecho post-esofagico, o "Intestino estomacal" de 
Vejdovsky, podemos falar em "plexo intestinal". 

Os pilares, assim denominados, pela primeira vez, por v. Haffner (1927, 
p, 10) foram considerados por Vejdovsky (1905, p. 88) como prolongamen- 
tos das celulas intestinais, dando Freudweiler (1905, p. 388, 412), aluna de 
Lang, Interpretagao Identica. L. Dehorne (1916, p. 57, 83) fala ate em ca- 
pilares intra-epiteliais, delimitados pelos pedunculos das celulas do epitelio 
intestinal e a membrana basal deste ultimo (p. 156-157, explIca9ao das fi- 
gures 14 e 15 da est. 2). Deixando por enquanto de lado a questao da 
membrana externa do plexo, realgamos da exposigao de L. Dehorne a falta 
de quaisquer duvidas acerca da natureza dos pilares; sao, para a dita pes- 
quisadora, pedunculos das celulas intestinais, ramificados, as vezes (f. XX, 
no texto), e dando, assim, origem a processes tenues. Essa descrigao, me- 
nos a passagem relative a membrana externa, podemos confirmar comple- 
tamente: o sangue penetra entre as celulas individuals do epitelio do in- 
testino, as quais possuem carater amiboide, emitindo processes compridos. 
Na regiao intestinal pesquisada em Peloscoiex e Limnodrilus, 
sita entre o 6.° e o 15.° segmento, atingem os pilares, na sua maioria, a ca- 
mada limitrofe do Intestino, quer dizer, a esplancnopleura (Fig. 21), cara- 
terizada pelo revestimento de celulas cloragogenas (c). Onde a muscu- 
lature esplancnica, muito reduzida na zona desenhada de Peloscoiex 
e v e 1 i n a e , se acha fortemente desenvolvida (Fig. 19), tocam os pilares 
(p) nos elementos mais proximos do intestino, i. e, a musculatura intestinal 
circular (m). 

As observances de Sterling (1909) a respeito das membranas basais 
do plexo sangufneo Intestinal das Enchytraeidae, uma interna, intestinal, e 
outra, externa, peritoneal (p. 301, 310), contrastam com as verificagoes que 
Vejdovsky realizou na mesma famflia. Todavia, encontrou tambem Ster- 
ling (I. c., p. 315) em Euenchytraeus bisetosus Bretscher 
(genero duvidoso; Ude 1929, p. 71) prolongamentos das celulas intestinais, 
que atravessam o plexo sangufneo. 
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Sem menclonar as opinloes de Freudweiler, Sterling e L. Dehorne, con- 
cordantes com a de Vejdovsky quanto a natureza dos pilares, explicou-os 
v. Haffner (1927, p. 35) dum modo absolutamente diferente. Ve neles pro- 
dutos da esplancnopleura, cujas celulas desenhou ao redor do plexo da re- 
giao posterior de Lumbriculus variegatus (f. 24-27, Mz) de 
tal modo que cada pilar completo, i. e, atravessador do plexo inteiro, se 
acha em contato com uma celula situada na circunferencia extema do ple- 
xo. A f. 25, desenhada com imersao, mostra dois pilares como continua- 
^oes do citoplasma das celulas peritoneais respetivas, ao passo que os pi- 
lares se demarcam contra as celulas intestinais. As celulas da esplancno- 
pleura formam, segundo v. Haffner, tanto os pilares, quanto a fina mem- 
brana externa do plexo Intestinal. Sem material de Lumbriculus 
nao se pode discutir a interpreta^ao de v. Haffner, unicovamente exposta 
e ilustrada por boas figuras. Contrasta Inteiramente com a opiniao de 
Vejdovsky, Freudweiler e L. Dehorne, que vale, por certo, tambem para 
as especies de Peloscolex e Limnodrilus, vistas aquf. 
A contlnuidade entre celulas intestinais e pilares e indubitavel (Fig. 19, 21), 
e celulas apostas ao lado inferno da esplancnopleura, que poderiam ser 
responsabilizadas pela forma^ao dos pilares, nao existem. 

A dIsposIi;ao anelar dos pilares ao redor do Intestino corresponde aos 
aneis da musculatura circular (Fig. 19, m). A concentra^ao do sangue em 
faixas longitudinals do verme total evidencia-se, nos cortes tangenciais (Fig. 
20), pela diregao longitudinalmente acentuada das lacunas entre os pilares, de 
maneira que a regiao esofagica se apresenta aos quadradinhos, devido as 
fibras musculosas longitudinals e circulares. 

A ontogenese da membrana externa do plexo sangumeo ignora-se ainda 
(Stephenson 1930, p. 505). O grau de nitidez dessa membrana depende do 
desenvolvimento, muito variado nos varies trechos do intestino, da muscula- 
tura esplancnica. Assim, a membrana externa do plexo e visivel na Fig. 21, 
onde nao ocorre musculatura intestinal no trecho desenhado, ao passo que 
na Fig. 19, com musculatura esplancnica grossa (m), nada se ve da membrana 
externa. O aparecimento variavel da membrana externa do plexo sangui- 
neo intestinal ja Indica nao se tratar de elemento proprio, duma especie de 
tunica mtlma, do piexo, mas de estrutura pertencente a camada aposta ao 
intestino. Essa camada e a esplancnopleura, diferenciada no lado aposto 
ao Intestino em musculatura Intestinal, no outro lado, em determinadas zonas, 
em celulas cloragogenas. A membrana basal das celulas cloragogenas e a 
membrana externa do plexo sangufneo intestinal. Assim, nao podemos, com 
Vejdovsky, considerar a membrana externa como de origem endodermica, 
nem, com L. Dehorne (1916), falar em plexo sanguineo intra-epitelial. A 
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membrana externa do plexo pertence, tao bem quao os outros elementos que 
circumdam o intestino, ao slstema celomatico, de origem mesodermica, mais 
exatamente, endomesodermica. Embora nem sempre se destaque ni+ida- 
mente a membrana basal das celulas cloragogenas, e, asslm, o plexo carega. 
em certos trechos, de membrana externa, esta e, onde ocorre, sempre con- 
tfgua as celulas cloragogenas ou, em outras regioes do intestino, as celulas 
simples da esplancnopleura. 

Para que pudesse ser admitida a teoria de Lang (1903) e considerado o 
plexo sangutneo Intestinal como tipo originario dos vasos dos Annelida, o 
plexo deveria sen ontogeneticamente o primeiro elemento do aparelho cir- 
culatorio, e os outros vasos deveriam diferenciar-se dele. Senao fosse assim, 
a ideia de Lang Valeria apenas no campo filogenetico. Na literatura figura, 
porem, o pensamento de Lang como resumo dos fatos. Essa opiniao e tao 
universal (Heider 1928, p. 240; Stephenson 1930, p. 505), que v. Haffner 
(1927, p. 34), ao mencionar dois casos de precedencia ontogenetica do vaso 
ventral sobre o plexo, recomenda novo exame dos achados respetivos. 
Quanto aos Oligochaeta, reside a base principal da doutrina comumente 
adotada no trabalho de Frieda Meyer (1915, 1916), realizado em Tub If ex 
tubifex (Mull.). Dessa pesquisa dispomos apenas da nota preliminar 
(1915), de maneira que ignoramos de que regiao do embriao provem o corte 
transversal, reproduzido por Stephenson (1930, f. 213). Nesse corte, e ver- 
dade, existe, como unico elemento do aparelho circulatorio, o plexo. Mos- 
trando, porem, o intestino, nessa figura, ja o lume perfeito, o embriao deve 
ser mais adiantado que o de Limnodrilus hoffmeisteri forma 
divergens, destituido ainda de lume intestinal, da Fig. 22. 

A esplancnopleura acha-se ainda intimamente aposta ao enteroderma, 
ao longo do embriao inteiro, faltando, assim, a fenda esquizocelica que da 
origem ao plexo sanguineo. Os primordios do Intestino medio sao visiveis, 
de maneira que a fase concorda com a dos cortes transversals dos estadios 
Q-R de Tubifex tubifex (Penners 1923, t. 14 f. 28, 29). Do mesmo 
modo como Penners (I. c., p. 285), vimos nessa fase, dorsalmente ao sistema 
nervoso, na esplancnopleura, uma acumulagao de celulas que forma um cor- 
dao solido no tergo anterior do verme (I. c., fig. Z no texto, p. 282). Esse 
cordao representa o primordio do vaso sanguineo ventral. Embora nao dis- 
ponhamos de fases ulteriores, ja podemos notar que a aparigao do vaso 
sangutneo ventral precede a do plexo sangutneo. Penners abordou, como 
ele mesmo disse, so brevemente a ontogenia dos vasos sangutneos e, assim, 
nao discutiu a discrepancia entre a sua observagao e o achado da aluna 
de Lang. 

Nao obstante, devemos acrescentar Limnodrilus e Tubifex 
aos casos de origem "atrasada" do plexo sangutneo, reunidos por v. Haffner 
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(1. c.). Naturalmente fornece em Limnodrilus, como em todos os 
Oligoquetos, o mesoderma, ou, melhor, o endomesoderma, o material dos 
vasos. O primeiro orgao circulatorio e, em Limnodrilus hoff- 
meisteri forma divergens, o vaso ventral, nao o plexo sangufneo 
intestinal. Dando-se o mesmo em Tubifex tub if ex, existe, inegavel- 
mente, certa distancia entre a teoria do hemocela e os fatos ontogeneticos. 
A origem esquizocelica do aparelho circulatorio dos Annelida em geral nao 
pode, evidentemente, ser provada em cada caso concrete. Ocorrem ver- 
mes, cujo plexo Intestinal de natureza esquizocelica se forma depois de outro 
orgao do sistema circulatorio, portanto, nao reconduzivel ao plexo. Se o 
plexo fosse mantldo como tipo fllogenetlcamente mals primitlvo dos orgaos 
circulatorlos dos Annelida, oplniao ventllada na tese da Dra. Faulkner (1930, 
p. 164-166), os casos da sua formagao "atrasada" deveriam ser considerados 
como fenomenos cenogeneticos. 

3. Sobre os casulos e o ovario 

Os casulos de Tubifex tubifex (Mull.) foram descrltos por DIxon 
(1915, p. 85-86) e Welsh (1921, p. 191-194) e comparados por Penners (1933, 
p. 93-95) com os de Limnodrilus hoffmelsteri forma typica 
e L. udekemianus. Na forma divergens (Fig. 23) e em Tubi- 
fex tubifex (Fig. 24) e simples a parede dos casulos como na forma 
tiplca de L. hoffmelsteri. No material de Penners encontravam-se os 
casulos envolvidos por capa de muco, que grudava tantas particulas da vasa 
que os proprlos casulos se tornavam Intransparentes. Nos casulos recem- 
deposltados da forma divergens ede Tubifex tubifex permanece 
o manto mucoso nos prlmelros dlas transparente, permltlndo asslm, contar os 
ovos dentro do envolucro. Mais tarde, a capa do casulo da forma 
divergens incrusta-se com corpusculos alhelos, e o casulo torna-se opaco. 

No material presente dlstlnguem-se os casulos de Limnodrilus 
hoffmelsteri forma divergens (Fig. 23) dos de Tubifex tu- 
bifex (Fig. 24) prlnclpalmente pela forma. Os prlmelros sao aslmetricos, 
com uma metade mais grossa que a outra; os segundos teem forma de 
llmao. As flguras de Ditlevsen (1904, p. 473 t. 18 f. 9, 14) dos casulos de 
Tubifex tubifex e Limnodrilus claparedeanus mostram o 
mesmo. O botao obturador, futuro oriffclo do casulo, e arredondado na 
forma divergens, ligeiramente dllatado para fora em Tubifex 
tubifex. As medldas sao: comprlmento ate 1350 p. (forma diver- 
gens), 750-1200fi (tubifex): diametro m6ximo 540|i (forma diver- 
gens), 580-680^1 (tubifex): os ovos (MO, divergens; 1-5, tu- 
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b i f e x ) teem 440 de comprimento (forma dlverqens), 400-440 |x 
(tubifex); e 390 p, de diametro (forma divergens), 280-320 p. (tu- 
b i f e x). O numero de ovos pode, em Tubifex tubifex, alcangar 
17 (Welsh 1921, p. 192), mas, na popula9ao de Sao Paulo, composta por 
Individuos relativamente pequenos, nao houve mais que cinco dentro de urn 
casulo. 

Uma vez, foi urn casulo de 3 ovos da forma divergens furado du- 
rante a manipulaijao, sem que tivesse sido possivel reconhecer o orificio cau- 
sado artificialmente, mesmo com aumento de 100 vezes. Quando foi exerci- 
da ligeira pressao sobre esse casulo, escorreu urn ovo, que nagua se tornou 
novamente esferico e continuou a se desenvolver normalmente. Embora essa 
plasticidade extraordinaria provavelmente nao seja a mesma nos ovos de 
todos os LImicola, p. e., nas Naididae, onde ocorrem, no genero Dero, 
ovos com glebas vitelinas consideravelmente maiores que em L I m n o - 
d r i 1 u s , o processo descrito concorda bem com as observagoes de 
Vejdovsky (1876a, p. 354-355) sobre a capacidade de os ovos de R h y n- 
cheimis limosella Hoffm. (Lumbriculidae) passarem entre os varies 
orgaos do corpo e sairem pelas fendas estreitas que constituem, nessa espe- 
cie, os orificios externos dos ovidutos. 

Os ovarios (Fig. 26 A) de LImnodrilus hoffmeisteri forma 
divergens correspondem ao tipo regularmente encontrado em Tubi- 
fex tubifex (Ratzel 1868, p. 568 t. 42 f. 3) e por Hesse (1894, p. 359; 
1894a, p. 425-426) verificado em Tubificidae, Enchytraeidae, Lumbriculidae e 
outros Oligoquetos, pertencendo as especies pesquisadas por Hesse tambem 
Limnodrilus udekemianus (I.e., p. 426). Os gonocitos femininos 
ocupam em tais ovarios zonas que se sucedem do dissepimento 10/1 I para 
tras. A forma geral do ovario da especie presente lembra urn S, mas, urn S 
encurvado em varies pianos 'sagitais diferentes, de modo que a sucessao 
das zonas somente pode ser depreendida da combinagao reconstrutiva dos 
cortes seriados. DIficultam ainda a orientagao, nomeadamente na regiao 
periferica do ovario, as algas do duto eferente e cordoalhas de tecido me- 
senterico que atravessam o ovario e, assim, tornam indistinta a sucessao das 
zonas. 

A estrutura do duto eferente oferece, alias, na regiao aludida, aspeto 
tao singular, que nao pode ser passada em claro. As celulas deveriam ser 
descritas, ou como disciformes e perfuradas pelo lume do duto, que, neste 
caso, seria Intracelular, ou como aneis completes. Em Tubifex tubi- 
fex ocorre estrutura igual (Stephenson 1930, p. 346). Somente o desen- 
voivimento poderia esclarecer sobre a natureza, intracelular ou intercelular, 
do duto; a julgar pelo trabalho de Satenby (1916, p. 320-326) sobre a 
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onfogenese do orgao correspondente de Tubifex tubifex, que co- 
mega como corda sollda, seria intracelular na especie atual. Os nucleos, 
dos quals apenas um ocorre em cada corte transversal, sao semilunares e 
todos situados no mesmo lado (Fig. 25). No corte longitudinal, os limites 
entre as celulas condicionam estriagao transversal do duto. A circumferen- 
cia do lume e provida de dlios: a parede do duto e extemamente coberta 
por escassas celulas peritcneais. Essa disposigao encontra-se nas duas 
formas de Limnodrilus hoffmeisteri aqui pesquisadas, 
tanto na forma d i v e r g e n s , quanto na forma p a r v a . Em L . 
udekemianus ha 2-3 nucleos por corte transversal; em Tubifex 
tubifex (Gatenby 1916, p. 328 t. 24 f. 17 F.), cinco. 

Na zona germinativa (ou multiplicadora), do ovario (Fig. 26B, I) for- 
mam os gonocitos femininos, que consideramos como oogonias (Fig. 26 
B, o), um sincicio ou, pelos menos, sao os limites Intercelulares muito Indis- 
tintos. Entre as oogonias penetram, do dissepimento 10/11, que e a base 
do ovario, algumas poucas celulas chatas, de caracter peritoneal (Fig. 26 
B, p.). O numero dessas celulas pode ser avaliado pela contagem seguinte: 
2-3 cortes da zona germinativa, com 6 (i de espessura, conteem 1 celula 
peritoneal, em 4-5 veem-se 2, em 6-8 cortes, 3 dessas celulas. Sao, assim, 
escassas demais para poderem constituir "estroma" ovarico. 

Como a aparencia geral do ovario das Lumbricidae (Neumann 1931, 
f. I) nao concorda com o aspeto do ovario de Limnodrilus, assim 
difere tambem, citologicamente, a zona germinativa do ovario de Lim- 
nodrilus da zona Inicial do ovario das Lumbricidae. Nos vermes da 
dita famflia nao se pode falar em zona germinativa, porque os gonocitos 
da regiao inicial sao oocitos na interfase presindetica. As divisoes das 
oogonias devem-se ter realizado ja no peritoneo. A ausencia de meta- 
fases e anafases e, mais ainda, o volume uniforme dos gonocitos nas duas 
primeiras zonas do ovario das Lumbricidae permitem reconhece-las como zo- 
nas presindetica e sinaptica. Na figura dada por Hesse (1894 a, t. 25 f. 
30) do ovario de Lumbricus faltam tambem mitoses unfvocas, e, 
assim, a Ilustragao, exata como todos os desenhos de Hesse, nao justifica 
o texto. "Na zona de multiplicagao encontra-se uma divisao nuclear ao 
lado da outra e, pela coloragao mais escura das figuras de divisao, reco- 
nhece-se essa zona dos cortes muito nitidamente". Em conformidade com 
as ideias daquele tempo, tern Hesse, evidentemente, considerado como fi- 
gures de divisao nuclear os novelos sinapticos. 

No ovario de Limnodrilus existe zona de multiplicagao ou de 
divisao das oogonias (Fig. 26 B, 2), sendo absolutamente certas as mito- 
ses, das quais uma metafase foi marcada na Fig. 26 B (m). Na zona seguin- 
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te (Fig. 26 B, 26 C, 3) ve-se ainda o carater slnclcial do conjunto dos go- 
nocltos, cujos citosomas sao pequenos e pouco tingfvels. Celulas perito- 
neals faltam nessa zona completamente. O nucleo dos oocltos de I .a ordem, 
como os produtos da divisao das oogonlas devem ser chamados, apresen- 
ta-se com o reticulo presinaptico. Primeiramen+e (Fig. 26 B, 26 C, 3a) 
sao nucleos protobroquios, em zona mals periferica, mas, endentada com 
a precedente, nucleos reticulados, que correspondem ao "unravelling stage" 
de Wilson (1934, p. 539). O desenvolvimento da grande maioria dos oocl- 
tos nao progride muito alem dessa fase, entram apenas no 1.° penodo de 
crescimento, mas, depois, degeneram (Fig. 26 D, 5). 

No primeiro penodo de crescimento delimitam-se os oocitos e, pelo 
aumento ainda modesto do seu volume, comegam a afastar-se uns dos outros. 
As modificagoes da cromatina, a sinapsis (Fig. 26 C, s), agora realizadas, 
nao estudamos nos pormenores, porque os numerosos cromosomas nao ofe- 
recem figuras citologicamente Instrutivas. 

Geralmente assumem os oocitos na zona marginal Interna (Fig. 26 A), 
o aspeto tipico do 2.° periodo de crescimento, com aumento consideravel 
do volume do gonocito, com nucleo paiido, vesiculoso e nucleolo grande, 
acompanhado por 3-4 globos de cromatina menores. Visto que os vasos 
topograficamente vizinhos do ovario (Fig. 26 A, v), i. e, as comissuras do 
II.0 segmento, tocam no bordo extern© do ovario, o crescimento dos ooci- 

tos no bordo Interno nao se pode explicar pela posigao favorecida, no sen- 
tido da interpretagao de Stolte (1934, p. 90 e seg.) a respeito do cresci- 
mento do oocito no ovisaco de Stylaria lacustris (L). 

Antes de discutirmos a alimentagao do oocito, assunto principal do 
nosso estudo do ovario de Limnodrilus, seja esbogada, rapida- 
mente, a sorte futura do oocito. Durante a sua permanencia no conjunto 
ovarico, o ooplasma e basicromatico, comegando apenas a mudanga para 
a fase oxicromatica pouco antes de se soltar o oocito. No ovisaco, onde 
ainda cresce, o oocito tern sempre plasma oxicromatico. Tambem no ovi- 
saco comega a i .a divisao de maturagao, contando-se ca. de 50 cromoso- 
mas, de tamanho algo diferentes. 

A respeito do crescimento dos oocitos das Tublflcidae nao ha unani- 
midade na literatura. A opiniao, infelizmente relatada por Stephenson (1930. 
p. 455), interpretou o crescimento do oocito dum modo muito singular. 
Confluencia dos citosomas e nucleos de varios oocitos seria responsavel pelo 
volume definitivo do oocito no fim do 2.° periodo de crescimento. Tal 
processo, incompativel com as ideias citologicas sobre a constancia do nu- 
mero dos cromosomas, sobre a individualidade dos mesmos, etc., constitui- 
ria fenomeno extraordinariamente estranho. No material, em que foi des- 
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crito, llyodrilus bavaricus Oschmann, ainda nao foi re- 
examlnado, mas, sim, em Tubifex tubifex (Miill.), cuja ooge- 
nese foi estudada por urn aluno de Schleip (Loewenthal 1922). Segundo 
este autor, parece-se o quadro histologico do ovario de Tubifex tu- 
bifex de tal maneira com o correspondente de llyodrilus 
bavaricus, que a "confluencia de nucleos e celulas", Inexistente em 
Tubifex, pode ser considerada como definitivamente refutada. 

Desde o fi m do primeiro pertodo de crescimento, quando os ovos fu- 
tures, que contlnuam crescendo, e os outros oocitos, que acabam degene- 
rando, se disfinguem nltidamente, chama Loewenthal (1922, p. 232 e seg.) 
os oocitos superfluos, repetidamente, de "celulas alimentfcias" (Nahrzellen), 
sem, porem, indicar, como alimentam o future ovo durante o segundo pe- 
nodo de crescimento. O autor aponta, corretamente, que o crescimento 
mais intense dos futures ovos e a degeneragao dos pequenos oocitos nao se 
processam sincronicamente. Mas, tal simultaneidade seria de se esperar, se 
os oocitos parados no 1.° periodo de crescimento contribuissem para a acu- 
mulaqao de material das celulas-irmas, entradas na 2.a fase de crescimento. 
Notando Hesse (1894, p. 359) no ovario de Lumbriculus va- 
r i e g a t u s algumas celulas degeneradas na zona de crescimento, supos 
tratar-se nelas de oocitos, a custa dos quais os outros se aumentaram; 
do mesmo modo, parece ter Loewenthal falado em "celulas alimentfcias", 
porque o processo suposto por Hesse ocorre frequentemente no reino 
animal. 

Nao ha, porem, Indfcios morfologicos duma contrlbuiqao dos oocitos 
supernumerarios para o crescimento dos gonocitos-irmaos, nem no objeto de 
Loewenthal, Tubifex tubifex, nem em Limnodrilus 
hoffmeisteri forma divergens. Onde quer que os pe- 
quenos oocitos se aponham aos grandes, crescentes, p. e., no caso da 
Fig. 26 D, onde urn processo (e) dum oocito no 2.° perfodo de crescimento 
penetra no meio de muitos oocitos parados, nunca se percebe alteragao no 

■citop'asma ou no nucleo das celulas menores. 

Apesar de faltarem quaisquer sinais de funqao alimentfcia dos ooci- 
tos parados, ainda nao podemos adotar as palavras de Michaelsen (1928, 
p. 56): "O desenvolvimento dos ovos processa-se nos Oligoquetos de modo 
muito diverse. Em parte e solitario, em parte, alimentar. Formagao solita- 
ria do ovo encontra-se na maioria das Tubificidae e nas Lumbriculidae. Os 
oocitos, onundos das oogonias, crescem no conjunto do ovario, sem usar, 
ao que parece, o auxflio de outras celulas vizinhas". Ao nosso ver, vale 
essa descrigao somente para o primeiro perfodo de crescimento, em que a 
ovogenese e, realmente, solitaria. No segundo e alimentar, mais exata- 
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mente, na terminologia de Ankel (1933, p. II), auxiliada por celulas foli- 
culares (Fig. 26 C, 26 D, f). Ja falamos acima dos mesenterios que a+ra- 
vessam a regiao periferica do ovario. Tal tecido de suspensao mantem 
igualmente as comlssuras circulatorias da regiao genital na sua posigao. Das 
cordoalhas mesentericas proveem celulas chatas que cobrem os grandes ooci- 
tos no bordo Inferno do ovario. O crescimento mais Intense dos oocitos no 
2.° penodo de crescimento coincide sempre com cordoalhas de tecido me- 
senterico. Embora sejam Inconspfcuas as celulas do proprio folfculo, podem 
conduzir o material necessario para o oocito. Em Lumbriculus va- 
r I e g a t u s verificou Hesse (1894, p. 360) tambem tecido peritoneal na 
regiao periferica do ovario. Nessa especie provem do dissepimento que se- 
gue aquele em que o ovario se origina. Em Limnodrilus hoff- 
meisteri forma divergens sao cordoalhas de tecido serne- 
Ihante, mas, sao livres, Independentes do septo seguinte. Sem aludir na 
procedencia ou na fungao do envolucro peritoneal, Loewenthal menciona-o 
no texto (1922, p. 232-233), desenhando-o, corretamente, apenas nas zonas 
perifericas do ovario (t. 14, f. 4, 5, 6), onde cobre os oocitos no 2.° penodo 
de crescimento. 

No ovisaco volta o oocito da especie atual ao crescimento solitario, 
aproveitando-se, sem Interferencia de celulas auxiliares do material levado 
pelas comlssuras do 11.° segmento a parede do ovisaco. No sistema dos 
tipos de crescimento ovular (Jdrgensen 1913, p. 11) pertence Limno- 
drilus hoffmeisteri forma divergens ao tipo combi- 
nado, caracterizado peia sucessao de duas modalidades diferentes. 

D. Sobre o genero Tubifex 

(Estampa VIII) 

Quanto ao orgao copulador e a prostata, concordam, por principle, as 
especies do genero Tubifex Lamarck 1816 com as do precedente. 
As cerdas sao, geralmente, diferentes, pois ocorrem, nas especies de Tu- 
bifex, nos teixes dorsals, pelo menos nos dos segmentos anteriores, cer- 
das capilares (pllnormes) ao lado das bifurcadas. Tornam-se, destarte, os 
feixes dorsals difeiantes dos ventrais, em oposiijao a Igualdade dos mesmos 
nas especies de Limnodrilus. Ocorrendo entre as cerdas bifur- 
cadas dorsals, no genero Tubifex, algumas de terminagao pectina- 
da, permanece a diversidade aludida mesmo nos casos de ausencia das cer- 
das piliformes em certas especies de Tubifex. Foram, porem, nos 
ultimos anos, descritos dois casos excepcionais, a saber, Tubifex 



196 ERNESTO MARCUS 

ochrldanus forma v a r I a b i I i s Hrabe (1931, p. 20) e T. 
1 a c u s i r i s Cernosvitov (1930, p. 101). A primelra forma passa por 
exemplares intermediarlos a forma typica de T. oc'nridanus, 
esta ultima com cerdas capllares e pectinadas. Tubifex lacustris, 
porem, ainda dlscutido mals adiante, nao pode, pelas cerdas, ser diferencia- 
do genericamenfe. Resulta disso a necessidade de procurar nova sistemati- 
zagao dos dois principals generos da fairulia, ambos carecentes de revisao 
monografica. 

Generos vizinhos, em virfude do penis e da prostata, sao: I) P e 1 o - 
s col ex (veja p. 155) com papilas cutaneas; e 2) llyodrilus Eisen 
1879. O ultimo genero difere de Tubifex, principalmente, pelo 
comprimento do duto eferente em relagao ao atrio. Em llyodrilus, 
o atrio e tubiforme, mas, largo; o duto, mais curto que este, as vezes, quasi 
rudimentar. Em Tubifex Iguala ou ultrapassa o comprimento do duto 
ao do atrio. 

Hrabe (1931, p. 21) propos subdividir o grande genero Tubifex, 
reivindicando, como denominagao sub-generica, o nome Psammoryc- 
t e s Vejdovsky 1875 para as especies com ampola do atrio esferica ou piri- 
forme, em oposigao ao sub-genero Tubifex, com atrio claviforme ou 
fusiforme, Entre os pormenores da chetotaxia, auxiliadores da dita subdivisao, 
parecem ser as cerdas espermatecais, acompanhadas por glandulas especiais, 
os mais significativos. Novamente, porem, Impossibllita Tubifex la- 
custris Cernosv. a separagao rigorosa, pois possue cerdas espermate- 
cais com glandulas e atrio, sem duvida, descrito como alongadamente pirifor- 
me, mas, na figura (1. c., f. 75) nitidamente mais semelhante ao tipo comum 
de Tubifex que aode Psammoryctes. 

As cerdas de T. lacustris do lago Titicaca, como foi dito, 
nao distinguem a especie de qualquer outra do genero Limnodrilus. 
O aparelho masculino justifica, todavia, a classificagao em 1 u b I f e x , 
mas, a especie ocupa aquf posigao "rather anomalous" (Cernosvitov 1939, 
p. 103). Sumariando os varies caracteres morfologicos de T. lacustris. 
podemos chamar a especie de "tipo coletivo". Muito mais que os "tipos 
primitivos", quasi sempre considerados por outros autores como "tipos se- 
cundariamente simplificados", apresentam os "tipos coletivos" sinais de anti- 
guidade. Tal interpretagao de Tubifex lacustris concorda 
com a Isolagao do planalto do Lago Titicaca desde o MIoceno (Moon 1939). 

Ao achado da primelra especie sulamericana do genero Tubifex, 
encontrada nas zonas sub-litoral e profunda do Lago Titicaca, opoe-se a ve- 
rificagao da segunda, Tubifex tubifex (Miill.), nos suburbios da 
cidade de Sao Paulo. All, especie endemica, morfologicamente de caracte- 
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res evidenfemente antigos, de distribulgao possivelmente restri+a; aqui, es- 
pecie tiplca do sub-g©nero Tubifex ede distribuigao muito vasta. 
Em aguas do sistema fluvial platense foram ate agora realizadas duas co- 
Iheitas de Oligoquetos (Cordero 1931; Cernosvltov 1937), sem que Tubi- 
fex tubifex tenha sido encontrado. Isso, naturalmente, nao quer 
dizer que a ©specie ocorre apenas nos dois pontos, em que agora foi cons- 
tatada. Exploramos, por enquanto, somente poucas das aguas em Sao Paulo 
e arredores. Tubifex tubifex poderia ser comum em todo o 
sistema do Tiete. Provas avulsas, mesmo numerosas, nao proporcionam a!- 
guma afirmagao negativa, porque distribuigao homogenea dum verme Ifm- 
nico nao se pode esperar na area urbana, em parte pobre em tais animais, 
devido aos "lambans" e "guarus", espalhados pelo Servigo Sanitario. So- 
mente busca sistematica poderia demonstrar se a ocorrencia de Tubifex 
tubifex em Sao Paulo e realmente rara. 

Se assim fosse, tratar-se-ia talvez de Importagao acidental. As oportu- 
nidades para tal nao faltam. Peixes economicamente Interessantes, como a 
carpa, e outros, ornamentals, foram introduzidos da Europa e America do 
Norte, ambas habitadas por Tubifex tubifex, assim como "fan- 
go" da Italia foi importado para fins terapeuticos. Seja especie autocto- 
ne ou introduzida, constitue Tubifex tubifex elemento faums- 
tico valioso para varies campos do nosso ensino e estudo zoologicos, em 
virtude de ser animal "estandardizado", monograficamente descrito (Dixon 
1915) e pesquisado tanto fisiologicamente (Alsterberg 1922; 1924; Dausend 
1931), quanto embriologicamente (Welsh 1921; Penners, desde 1922 muitas 
publicaqoes), para somente menclonar alguns dos trabalhos principals. A 
unica dificuldade da manipulagao reside na classificagao certa. Se o registro 
das Tubificidae de Sao Paulo estiver, uma vez completo, a especie podera 
ser determinada pelas cerdas. Nas condigoes atuais, porem, o fisiologo ou 
farmacologo nao poderia trabalhar seguramente com material, em que nao 
houvesse alguns exemplares sexualmente maduros. A resenha dos Oligochae- 
ta do Lago TIticaca contem exemplo significativo da indispensabilidade dos 
orgaos reprodutivos para a classificagao das Tubificidae, quando proveem 
de localidade, cujo Inventario oligoquetologico se ignora: alem das 6 especies 
determinadas da dita famtlia, restaram, pelo menos 5, nao classificaveis, 
porque se acharam representadas por especimes Imaturos; em duas destas 
nem mesmo o genero pode ser reconhecido. 

Para facilitar, quanto possivel, ousode Tubifex tubifex 
em trabalhos de caracter geral, descrevemos aqut o material paulista por- 
menorizadamente, embora seja tao tipico em todos os respeitos que, siste- 
maticamente, nao haveria necessidade de nova diagnose. 
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Tubifex (Tubifcx) tubifex (O. F. Miiller 1774) 

(Fig. 24, 27-29) 

Tubifex rivulorum Beddard 1895, p. 244 
Tubifex tubifex Michaelsen 1900, p. 48 
Tubifex rivulorum Smith 1900, p. 442, 444 
Tubifex tubifex Ditlevsen 1904, p. 411, 422, 473, 475 t. 16 f. 6-7, t. 18 f. 9 
Tubifex (Tubifex) tubifex Michaelsen 1909, p. 37 f. 73 
Tubifex (Tubifex) tubifex Pointner 1911, p. 637 etc., 666 f. I-III t. 29 f. 31 
Tubifex (Tubifex) tubifex Stephenson 1923, p. 106 
Tubifex (Tubifex) tubifex Cemosvitov 1928, p. 5 t. I f. 2 
Tubifex tubifex Ude 1929, p. 85 f. 81, 99-104 
Tubifex tubifex Altman 1936, p. 15 
Tubifex rivulorum Wesenberg-Lund 1937, p. 342-345 f. 402, 412-414 t. iO f. 2 

Os vermes das populagoes atuais teem 2-4 cm. de comprimento e sao 
desde a cor rosea ate a amarelada. Especimes europeus, cujo comprimento 
foi indicado por Michaelsen (1900, p. 49) com 3-4 cm., podem, segundo Ude 
(1929, p. 85), variar de 2,5-8,5 cm. A transparencia dos exemplares aqui 
em maos possibilita distinguir o sangue vermelho e o revestimento do in- 
testino formado pelas celulas cloragogenas cinzento-amarelas, presentes do 
6.° segmento para tras. O diametro dos vermes e de 500-600 p: a largura 
maxima, sita no 11.° segmento de vermes sexualmente maduros, alcanga 800 
p.. O numero dos segmentos, cujo comprimento Iguala, aproximadamente, a 
largura, oscila, geralmente, entre 55 e 68, indicando Ude (I. c.) 45-100. O 
prostomio e coniforme, tao largo quao comprido e ligeiramente pigmen- 
tado. 

O caracter mais saliente da especie reside nos feixes dorsais de cerdas 
dos segmentos anteriores (Fig. 28). Compoem-se, mais frequentemente, por 
2-4 cerdas capilares, compridas, grossas e ngidas, e por outras tantas cer- 
das gancheadas, bifurcadas. 

As cerdas capilares em numero de 1-4 no material atual (no europeu: 
3-6), teem de comprimento 200-400 fi; de grossura 2-3 p. Com aumento 
forte revelam-se essas cerdas, as vezes, plumosas (Fig. 27 D), sendo as cer- 
dulas laterals mais compridas que o diametro da haste principal da cerda 
e dispostas em Intervalos urn pouco maiores que o dito diametro. Para tras, 
diminue o numero das cerdas dorsais, que acabam no l7.0-37.0 segmento 
completamente. Em vermes clitelados faltam no 11.°, e, as vezes, tambem 
no 12.° segmento, as cerdas capilares. As cerdas gancheadas bifurcadas 
(Fig. 27 B, C ), 3-4 nos segmentos anteriores (3-5 no material europeu), 1-3 
nos posteriores (1-3 tambem no material europeu), possuem grosso nodulo 
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ectal e diametro de 3,5-5 n. (segmenlos anteriores). Especialmenfe nas cer- 
das anteriores ocorrem entre os dois ramos da bifurcagao alguns (1-3) den- 
ticulos, podendo esses ramos em outros casos ser reunidos por fina pal- 
moura. 

As 2-4 cerdas ventrals (Fig. 27 A), nos segmentos anteriores de 5 p de 
grossura, sao semelhantes as bifurcadas dorsals. Apresentam diversidade do 
comprimento dos ramos, sendo, em cerdas jovens, o distal mais comprido 
que o proximal, outras vezes, menos comprido, ou ambos de longura Igual. 
Sempre, porem, e o ramo distal mais fino que o proximal. Nos segmentos 
posteriores e o ramo distal mais curto que o proximal. 

Medidas de algumas cerdas de Tubifex tubifex (Mull.) (em micra) 

Segmenfo II III IV V VI 
cerda dorsal capilar   195 295 350 360 400 
cerda dorsal bifurcada   75 88 1 12 1 15 117 
cerda ventral   70 90 117 120 117 

Massas de celulas cromofilas encontram-se no 4.° e 5.° segmento. Os 
nefndios comegam no 6.° segmento, e, no mesmo segmento, as celulas clora- 
gogenas. As comissuras dos segmentos anteriores formam numerosas sinuo- 
sidades; do 4.° segmento para tras sao dispostas segmentarmente. No 8.° 
segmento ocorrem os grosses coragoes contracteis, sendo tambem as comis- 
suras dos segmentos IX e X sinuosas e contracteis. As comissuras seguintes 
suprem o saco espermatico e o ovisaco. Do 13.° segmento para tras per- 
manecem as comissuras, af ainda onduladas, mas, nao contracteis, no liml- 
te interno do tubo musculo-dermatico, i. e, a somatopleura, e sao situadas no 
bordo ocsterior de cada segmento. 

G 6 n a d a s (Fig. 29 A, B): O clitelo (k) abrange os segmentos XI 
e XII. Os testiculos (t), pequenos e tubulares, prendem-se ao dissepimento 
9/10, os fums masculinos (m), ao septo 10/11. O duto eferente (d) e com- 
prido, mas, estreito, e percorre enoveladamente os segmentos XI-XIV; torna- 
se mais largo no seu percurso de volta para o 11.° segmento, onde o poro 
masculino se abre ventralmente. A dilatagao do duto, o chamado atrio (a) 
comega na altura do dissepimento 11/12. O atrio claviforme tern parede 
grossa e lume estreito: entalmente e provido de prostata (p) massiga, super- 
ficialmente lobulada. A saida do atrio passa a camara que aloja o penis (b). 
A camara e revestida por cutfcula chitmica, formada por duplicatura da pa- 
rede do corpo e pode ser desdobrada de tal modo que o fjenis se evagina. 
O proprio orgao copulador e carnoso, nao cuticularizado. O saco esper- 
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m6tIco (s), nao desenvolvldo no material presente, estende-se do dissepi- 
mento 10/11 para tras. 

No 10.° segmento abrem-se, ventro-lateralmente (n), as espermatecas 
(e), as vezes ausentes (Stephenson 1930, p. 551). Uma das espermatecas 
pode estender-se para diante, entrando no 9.° segmento, a outra, para tras, 
ate o II.0 ou, mesmo, ate o 13.° segmento. Cada espermateca compoe-se 
de ampola e duto. A ampola, esferica, quando vazia, saculiforme, quando 
repleta, contem os espermatozeugmas, i. e, reunioes de muitos espermato- 
zoldes grudados por massa argamassadora. O espermatozeugma, nema- 
toide de configuragao, tern parte anterior lanceolada, terminagao estreita- 
da, afilada. O trecho ectal do duto da espermateca e evaginavel. Os 
ovarios (v) brotam no tergo ventral do dissepimento 10/11 e teem forma de 
S, abragando o Intestine (i). Os oocitos mais adiantados sao situados perto 
da extremidade livre do ovario. O ovisaco (u) sai do septo 11/12 e pode 
estender-se ate o 20.° segmento. Contem varies ovarios parciais (o), quer prKI 
dizer, oocitos em crescimento, acompanhados por outros, nao crescidos, que 
mais tarde degeneram. No dissepimento 11/12 encontram-se, ventro-lateral- 
mente, duas fendas, os oriffcios femininos (f). 

Procedencia: I) C6rrego num suburblo poriferico ("Jardim Europa") da cldade de Sac 
Paulo, 'encontrado em quantidade mediocre, juntamente com numerosos exemplares 
das tormas parva e divergens de Limnodrilus hoffmeisteri. 
2) Em aguas pertencentes ao Tiete, cidade de Sao Paulo (bairro da Lapa), mate- 
rial abundante. 

Distribuigao geografica: America do Norte, estados de Illinois, Washington etc.; Europa 
setentrional, central e meridional, em altitudes ate 2.467 m. e nas profundidades 
dos lagos ate 288 m., tambem na 6gua fracamente salobra (Finlandia); Palestine 
(Cernosvitov 1938, p. 536, 543); Turkestao; Indies Orientals Anteriores: Nova 
Zeelandia (af por Michaelsen (1900, p. 49, 524) considerada como especie intro- 
duzida). 

E. Sobre o genero Bo+hrioneurum 

(Fig. 30-38) 

Em somente dois generos das Tubificidae, Heterodrilus Pierant. 
com uma unica especie marinha, e Bothrioneurum Stole 1886, 
faltam regularmente espermatecas, cuja ausencia em outras esp6cies, 
p. e., em Tubifex tubifex (Stephenson 1930, p. 551), embora 
nao rara, todavia, constitue excegao. Nas especies de Bothrioneu 
rum as espermatecas sao funcionalmente substituidas por espermatofo- 
ros em forma de capsulas pedunculadas, fixadas externamente a parede do 
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parcelro durante a copula. £ verdade que espermatoforos se conhecem tam- 
bem em Tublficidae- providas de espermatecas, mas, nesses casos, trata-se 
mais de espermiozeugmas (Baliowitz 1890, p. 383-386; "sperm-ropes" E. R. 
Lankester 1871, p. 181) reunldos por secregao, nao de espermatoforos ver- 
dadelros. Nas Criodrilinae, Glossoscolecidae aquaticas sem espermatecas e 
com espe'-matoforos, a talta de espermatecas foi julgada diferentemente pe- 
las autoridades competentes, vendo Michaelsen (1918, p. 32) nlsso urn ca- 
racter primitivo, Stephenson (1930, p. 888, 889), nao. Em Bothrioneu- 
r u m reunem-se a falta de espermatecas outras particularidades que pa- 
recem primitivas, a saber: I) ocorrencia de architomia (v. Wagner 1890, p. 
392), i. e, divisao sem preparagao duma zona especial do corpo, em dois ou 
mais indivfduos que regeneram, depois da separagao, as partes alnda de- 
feituosas; 2) irregularidade da posigao das gonadas (Stephenson 1923 p. 
102), multo pronunciada na especie aqul apresentada como nova; 31 ocor- 
rencia de musculos das cerdas (nao de cerdas) no 1.° segmento (Beddard 
1901, p. 83); 4) distribuigao descontmua: America do Sul (3 esp.), Africa 
Central (I esp.), fndias Orientals e Peninsula Malaya (I esp.) e Europa Cen- 
tral, a saber, Bohemia e Moravia (I especie). 

O paratrlo (Fig. 33, p), um grande saco oviforme, anexo ao duto mascu- 
lino, representa, possivelmente (Beddard 1895 p. 137), o orgao secretor do 
casulo dos espermatoforos. A covinha sensorial no prostomio completa a 
combinagao dos caracteres peculiares ao genero Bothrioneurum; 
capilares no integumento nao ocorrem em todas as especies. 

1. Bothrioneurum pyrrhum, spec, nov, 

(Fig. 30-34) 

De cor ignea ou de tijolo, localizando-se essa cor nao somente nos vesos 
cutaneos, mas, tambem em manchas da parede do intestine nos segmentos 
9-22. O comprimento dos vermes viventes e de 2-3 cm.; o diametro, de 400- 
500 (i. O corpo compoe-se de 50-70 segmentos, havendo, alem disso, uma 
zona de acrescimo pre-anal, sem diferenciagao definitiva dos segmentos. O 
prostomio bulbiforme e mais comprido que largo, na base, havendo na 
linha mediana dorsal uma covinha sensorial. Os segmentos sao de compri- 
mento e diametro aproximadamente iguais. Papilas sensoriais cutaneas 
faltam. 

As cerdas, agulhas de "crochet" bifidas, iguais nos feixes dorsals 
e ventrais (Fig. 30 A, B), formam feixes de 2-5 nos segmentos pre-clitelares; 
atras do clitelo ocorrem 2-3; do 19.° segmento para tras, 2; do 25.° segmento 
para tras, I. Em indivfduos sexualmente maduros faltam as cerdas dorsals 
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do 9.° segmento, e as ven+rais sao transformadas em cerdas genitals (pe- 
niais), das quais existem 4-7 por feixe (Fig. 30 C). O comprimento das 
cerdas varia muito, podendo, tanto as anteriores quanto as posteriores, ser 
mais compridas ou mais fracas; foram, p. e., num Individuo, as anteriores 
60-80 (X de comprido, as do 20.° segmento, 100 p.; em outro individuo, 70 
|x e 52 p, respetivamente. Nos segmentos 2-6 e o ramo distal mais compri- 
do e mais forte, nos segmentos post-clitelares e o ramo proximal mais grosso, 
sendo o comprimento dos dois ramos ai Igual, ou o proximal e mais longo. 
As cerdas peniais ostentam terminagao grossa e encurvada; mais abaixo do 
gancho terminal ha uma (Fig. 30 C) ou 2-3 pontas finas e, na face lateral 
do gancho, algumas areas de chitina atenuada. 

A faringe e muito curta, nao se extendendo alem do 3.° segmento, e 
provida dum pacote de celulas glandulares aposto a ela. O clitelo (Fig. 33, 
c), situado no 9.° e 10.° segmento, e ventralmente algo mais largo que 
dorsalmente, onde nao ocupa na totalidade os dois segmentos mencionados. 
Comissuras pulsateis (coragoes), de calibre mais grosso que as restantes, 
ocorrem no 6.° e 7.° segmento, ou, em animais estereis, no 8.° e 9.°. Tais 
individuos possuem os primeiros nefridios, revestidos de celulas vesiculares, 
no 9.° segmento: animais maduros, somente no 10.° ou 11.°. Nos nefridios 
posienores faltam as ditas celulas. As celulas cloragogenas aparecem do 
5.° segmento para tras, sao de cor cinzenta-acastanhada. Histologicamen- 
te diferentes das celulas cloragogenas, mas, de aparencia semelhante nos 
vermes viventes, sao os grandes celomocitos (Fig. 31 B,a). 

A parede do corpo, no verme vivo, com 30-40 |x de grossura, e Irrigada, 
do 8.° ou 9.° segmento para tras, por vasos sitos Intermuscularmente 
(Fig. 31 A,B), e oriundos do vaso dorsal. £ste ultimo acompanha o intestino 
no lado esquerdo. 

Procedencia: I) Tanque no terreno da Sec^ao de Ciencias Naturals da Faculdade de 
Filosotia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. 2) Corrego num bairro 
periferico ("Jardim Europa") da cidade de Sao Paulo. 3) Em aguas pertenoentes 
ao Tlete, cidade de Sao Paulo (bairro da Lapa). 

As gonadas 

(Fig. 32-33) 

Em varies centenas de exemplares foram encontrados, no total, 10 es- 
pecimes maduros, cujas gonadas ocuparam os segmentos Vlll e IX, contras- 
tando tal posigao com a normalmente exibida pelas Tubificidae. 

As gonadas de dois individuos foram duplicadas. O primeiro especime 
possuiu ovarios bilaterais no 8.° e 9.° segmento e grupos livres de gonocitos 
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masculinos em formagao no 7.° e 8.° segmento. O segundo exemplar ano- 
malo mostrou, alem dos primordios saculiformes dos testiculos e ovaries bila- 
terais no 8.° e 9." segmento, respetivamente, urn saquinho unilateral no 7.° 
segmento, parecido com um testiculo jovem. 

Regularmente ocorrem os testiculos (Fig. 32-33, t) no 8.° segmento, onde 
se originam quasi por baixo da cadeia nervosa. Dai estendem-se, nos dois 
lados, racimosamente para cima ate a zona em que os grupos dos esper- 
matocitos (s) se soltam, enchendo o 8.° segmento e o saco espermatico 
(Fig. 32, n), alongado ate o 16.° segmento. Os orificios dos dutos masculi- 
nos sao funis largos e profundos (Fig. 32, 33, m), sitos no soalho do 8.° seg- 
mento. Os dutos (d) sao finos e enroscados; cada um deles entra, Imediata- 
mente atras do seu funil, com varias algas numa grande massa glandular (r), 
alargando-se, nesse percurso, sucessivamente o calibre do duto. Ao sair da 
aglomeragao de glandules e atravessar o septo 8/9, o duto apresenta o seu 
diametro maximo. No 9.° segmento atenua-se novamente e torce-se mais 
do que foi desenhado. O paratrio (p) constitue um diverticulo oval e unila- 
teral do duto eferente. O paratrio lembra uma seringa, de lume estreito, 
provida de musculature ao redor da ampola e, na calota ental, dum tufo de 
celulas- de caracter glandular. Dois outros pacotes de glandulas diferentes 
(g) apoem-se ainda ao duto masculino no trecho post-paratrial. O poro 
masculino impar (Fig. 32, 33, a) encontra-se debaixo da cadeia nervosa, na 
iinha mediana da face ventral do 9.° segmento. Na bolsa formada pela 
reuniao dos dois dutos aferentes entram os dois feixes de cerdas peniais (e), 
vindos obliquamente de tras. Fortes musculos, originados na parede dorsal 
do corpo no 9.° segmento, inserem-se na regiao do poro masculino. 

Cs ovarios (Fig. 32, 33, o) fixam-se por baixo da cadeia nervosa, ime- 
diatamente atras do dissepimento 8/9. Sao racemosos e conteem, alem das 
oogonias, em parte em divisao, ca. de 20-30 oocitos, portanto, pouco nume- 
rosos em comparagao com os ovarios de LImnodrilus. Entre os oocitos 
em crescimento, provides de nucleolo enorme, notam-se pequenas celulas 
foliculares. Oocitos solitarios, soltos do ovario (Fig. 33, y), ainda com 
ooplasma basicromatico, flutuam no celoma do 9.° segmento, retingindo-se 
oxicromaticamente o citosoma dos oocitos somente no ovisaco. O ultimo 
(Fig. 32, i) estende-se do septo 9/10 ate o 17.° segmento. Os capilares que 
suprem a parede do ovisaco sao tao finos quao os parietais (Fig. 31 A.B); 
subdividem-se tao multiplamente que cada oocito dispoe, para o seu cres- 
cimento, de uma ou varias algas capilares. Os funis femininos (Fig. 32, 33, f) 
sao situados lateral e posteriormente no 9.° segmento. Em rela^ao aos go- 
nodutos femininos de outros Limicola, sao os da especie atual bem desen- 
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volvldos, e mesmo provides de cur+os dlios. Segundo Mehra (1924, p. 149) 
nao ocorrem dlios nos fums femininos das Tubificidae. 

No intcio do 8.° segmento salienta-se bo+ao epidermico Impar, me- 
diano (Fig. 32, 33, b), presente apenas em indivfduos sexualmen+e maduros 
e, por isso, evidentemente pertencen+e ao sistema reprodutivo. Topogra- 
ficamente lembra as espermatecas, ausentes no genero Bo + hrioneurum, 
que sao invaginagoes pares da epiderme. O bo+ao serve, possivelmente, 
como base para a fixagao dos esperma+oforos, mas, nada conseguimos obser- 
var a respei+o. 

Distingao da nova especie das outras do gencro 

Das quatro especies de Bo + hrioneurum, descritas, segundo Cer- 
nosvi+ov (1939, p. 96), a+e agora, conhecemos apenas as tres seguin+es: 
B. vejdovskyanum Stole 1886, encontrado na Bohemia e Moravia; 
B. americanum Beddard 1894, da Argentina, do Paraguay e do Lago 
Ti+icaca; e B. iris Beddard 1901 do Lago Ti+Icaca, de Sao Paulo (veja 
p. 205) e das fndias An+eriores e Pos+eriores. A especie cen+ral-africana, 
mencionada por Cernosvitov (I. c.) sem indica^ao bibliografica, ainda nao 
foi (juiho de 1942) rela+ada nos orgaos de refera+as ao nosso alcance 
("Zoological Record", "Biological Abstracts", "Zoologischer Bericht"), todos 
retardados pelos acon+ecimentos polf+Icos. Nao obs+ante, podemos publicar 
B. pyrrhum como especie, por cer+o, nova, visto que Cernosvitov teria 
mencionado a posigao excepcional das gonadas, se tal ocorresse na especie 
africana. Em B. americanum e B. Iris fal+am cerdas peniais, sendo, 
alem disso, os poros masculinos pares em B. americanum. B. vej- 
dovskyanum carateriza-se por papilas sensoriais cu+aneas e por cerdas 
peniais provides de dois meio-aneis den+eados, alem da posigao das gonadas 
no 10.° e 11.° segmento. Visto cons+ituir o genero Bothrioneurum 
unidade taxonomica uniforme, nao hesitamos em incluir nele B. pyrrhum, 
apesar da posigao es+ranha das gonadas. Essa localizagao, e verdade, en- 
con+ra o unico paralelo den+ro da fanrulia das Tubificidae no genero 
Aulodrilus, de maneira que a criagao dum novo genero talvez tivesse 
sido indicada, em analogia aos generos Pristina e Naidium, cujas 
especies possuem as gonadas regularmente dois segmentos mais para tras 
que as outras Naididae. Cremos, porem, que deveria ser esperada a veri- 
ficacao de especies ul+eriores com gonadas normalmen+e si+uadas no 8.° e 
9.° segmento e sinais res+an+es de Bothrioneurum, para proceder 
a separagao generica. A frequencia de anormalidades na posigao dos orgaos 
reprodu+ivos em B. iris (Cernosvitov 1939, p. 99) recomenda, igualmente, 
a+itude expec+an+e na ques+ao discu+ida. 
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Observagoes hiologicas 

A capacidade regenerativa de B. pyrrhum e mui+o pronunciada, 
dando-se o mesmo em B. vejdovskyanum, e possivelmente, em 
B. i r i s, nao, porem, em B. a m e r i c a n u m. Archilomia foi, segundo 
Cernosvitov (I. c., p. 99), observada por Hrabe como sendo o metodo repro- 
du+ivo principal em B. vejdovskyanum. Em B. pyrrhum ocorrem 
frequentemente vermes com oito segmentos anteriores regenerados ou com 
regeneragao de numerosos segmentos posteriores. Muito raros, porem, sao 
os indivfduos com orgaos sexuais. Tais observagoes fazem presumir a exis- 
tencia de divisao do tipo architomico tambem na especie presente. Segun- 
do Cernosvitov (I. c.), nao existe estagao determinada de maturagao em 
B. am erica num, tendo o dito autor encontrado vermes com orgaos 
reprodutivos no verao, no outono e no inverno. O unico casulo (Fig. 34), 
notado por nos e atribuido a B. pyrrhum, foi achado em 19. IX, i. e, 
no imcio da primavera. Esse casulo, provide de varios envolucros, medta 
600 p. de comprimento, 280 [.i de diametro e continha um unico ovo, com 
300 (X de longura e 240 [i de largo. O material mais abundante verificamos 
de outubro a dezembro, os poucos exemplares com orgaos genitals, em no- 
vembro e dezembro. Os vermes engolem detrito, empurrando-se, com pre- 
terencia, para dentro das camadas de folhas podres em decomposigao. 

2. Bothrioneurum iris Bedd. 

(Fig. 35-38) 

Bothrioneuron iris Beddard 1901, p. 81-87 f. 8-10. 
Bothrioneurum iris Stephenson 1923, p. 102 f. 40 
Bothrioneurum iris Cernosvitov 1939, p. 100 (literature) f. 63-67 

O material presente abrange tres exemplares, 2 maduros e 1 imaturo. 
Teem de diametro ca. de 400 [x e de comprimento, 8-15 mm., alcangando, 
segundo Stephenson, especimes tndicos, no maximo, 25 mm. O numero dos 
segmentos e de 38-57, no material atual; a literatura indica ate 64 segmentos. 
Os vermes sao sanguineos claros. O prostomio pontudo, coniforme, ultra- 
passa em comprimento a largura da base. A covinha sensorial, generica- 
mente caractenstica, e situada, nos vermes aqui em maos, no centro da 
face dorsal do prostomio, mas, como informa Beddard, pode ocorrer tam- 
bem lateralmente, com mais frequencia, no lado esquerdo, ou ate ventro- 
-medialmente. 
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As cerdas (Fig. 35) sao, nos felxes dorsals e ventrais, agulhas de 
crochet bifurcadas, sendo as dorsals, nos segmentos anteriores, um pouco 

mais compridas. Um feixe abrange, no nosso material, 2-5 cerdas, indican- 
do Beddard 2-4, Stephenson, 3-6. Nos segmentos anteriores e o ramo distal 
da bifurcaijao terminal mais comprido que o proximal e, no 2.° segmento, 
e tambem mais grosso (Fig. 35 A). Mais para tras, torna-se o ramo distal 
mais fino. Nos segmentos Xll-Xlll sao os dois ramos de longura igual, com- 
pondo-se os feixes seguintes (Fig. 35 C) de 2-3 cerdas somente, cujo ramo 
distal e mais fino e mais curto que o proximal. A varia^ao das bifurcates 
nas cerdas reunidas num feixe ve-se na Figura 35 B. No segmento do poro 
masculino faltam as cerdas ventrais. Os foltculos das cerdas sao acompa- 
nhados por grandes glandulas piriformes e paucicelulares (Fig. 37, r). 
Beddard (1901, p. 83) encontrou no 1.° segmento pequeno grupo de mus- 
culos que considerou homologos aos musculos das cerdas. 

Medidas das cerdas de alguns segmentos de Bothrioneurum iris Bedd. 
(em micra). 

Segmento cerda dorsal cerda ventral 
II   68 60 
Ill   70 67 
IV   82 78 
V   70 68 
regiao posterior 60 60 

As comissuras dos segmentos Vll-X pulsam; os exemplares com orgaos 
reprodutivos teem, nos segmentos VII e VIII, coragoes largos. Na regiao 
posterior do corpo exists o plexo circulatorio Intestinal, cheio de sangue, 
assumindo, devido a este, o trato digestivo fei^ao estriada. Alem disso, 
encontram-se as comissuras ordinarias. Beddard e Stephenson negam a 
ocorrencia de vasos cutaneos, o que podemos confirmar. Cernosvitov 
opoe-se aos autores precedentes e fala em "well-developed blood plexus", 
e isso, como se segue do conjunto, no integumento. 

Os nefndios, nao revestidos por celulas vesiculares, come§am no 8." seg- 
mento. Os vermes presentes mostram ceiomocitos volumosos (Fig. 37, z) e 
numerosos na cavidade do corpo. Celulas cromofilas (Fig. 38, c) ocorrem 
nos segmentos IV-VI. As celulas cloragogenas (Fig. 38, k) comeQam no 
5.° segmento. 

A posigao das gonadas (Fig. 36) varia: no material aqui em maos, per- 
tencem os testiculos (t) ao 10.° segmento (nos especimes de Beddard, ao 
11.°); os ovarios (v), ao II.0 (12.°, Beddard). O clitelo (c) abrange os seg- 
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mentos XI e XII (XII e XIII, Beddard): o poro masculino (a) e si+uado no 
I I.0 segmento (no 12.°, Beddard). O ovisaco estende-se ate o 14.° segmento. 
A posigao observada no sistema reprodutivo do material atual ocorre tam- 
bem em vermes pesquisados por Stephenson. 

Os testfculos e os ovarios (Fig. 37, t, v) brotam nos segmentos aludidos 
nas imediagdes da cadeia nervosa, de maneira que as gonadas do lado 
esquerdo quasi confinam, na sua orlgem, com as correspondentes do lado 
direlto. Grupos de espermatogonlas soltam-se do testfculo e entram no 
saco espermatico (Fig. 36, 37, s), que se estende do dlsseplmento 11/12 
ate o 13.° segmento, aproximadamente. No saco processa-se o cresclmen- 
to, passando af as espermatides tambem pela fase hlstogenetlca. Como 
espermatozoldes, os gonocltos masculines sao conduzldos para fora pelo 
fuml masculino (m), fortemente clliado e slto no dlsseplmento 10/11, e en- 
tram no duto eterente (d). O primelro trecho deste e enroscado, de ca- 
libre pequeno, dellmltado por celulas menos altas que as do fuml e revestldo 
por celulas perltoneals em camada coerente. O flm do I.0 trecho do duto 
eferente e marcado por diiatagao que caracteriza o Imclo do 2.° trecho, 
histologlcamente Igual a porgao anterior, porem, mals largo. A terceira 
parte do duto eferente dlfere histologlcamente das duas precedentes, sendo, 
aiem disso, mais larga que o segundo trecho. As celulas da parede dessa 
3.a secgao do duto eferente sallenfam-se para dentro, formando pequenas 
dobras ou vilosidadesv; o revestimento peritoneal e mals escasso que nos 
dols trechos anteriores. 

Como fol dito por Cernosvltov (1939, p. 99), e dificll homologar os 
componentes do aparelho eferente masculino das especles de Bothrlo- 
neurum com os das outras Tubificldae. Apesar de ser tubuliforme e en- 
roscada, a 3.a parte do duto eferente, caracterlzada pelas vllosldades, po- 
deria ser chamada de atrio (Fig. 36, 37, x). A parede do atrio e provlda 
de musculatura. O paratrio (p) e semelhante ao de B. pyrrhum 
(Fig. 32-33, p), mas, em B. iris, urn pouco menos volumoso. Por outro 
lado, e o atrio de B. pyrrhum (Fig. 33, x) apenas representado pelo 
curto trecho largo do duto eferente, urn pouco antes e atras do paratrio. 
Cernosvltov (1939, p. 99) propos o nome de paraprostata para as celulas 
glandulares na calota ental do paratrio. As glandulas post-paratrials (Fig. 
32-33, 36-37, g) poderiam entao talvez ser chamadas de prostatas. Em 
B. pyrrhum, porem, tal denominagao serla inadequada a glandula ectal 
dos dols grupos post-paratrials, pols essa nao pertence mals ao atrio, como 
a prostata das outras Tubificldae. Sem pesquisas ontogenetlcas e funcionais, 
nem as homologlas, nem as analogias entre os varlos generos podem ser 
estabelecidas. Ja dentro do mesmo genero existem diferengas, eventual- 
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mente de importancia fisiologlca. Tal se ve pela comparagao do 4.° trecho 
do duto eferente em B. pyrrhum e B. iris.. Esse tubo, que liga o 
atrio com a camara copuladora, e comprido na prlmeira e curto na segunda 
especie. Tanio na primeira corno na segunda, reunem-se esses dols dutos 
ventralmen+e a cadela nervosa. Nos especimes de B. Iris, aqul em 
maos, desembocam no tergo posterior do II.0 segmento com poro estrelario, 
impar e central (Fig. 36, 37, a). Em B. iris, desprovido de cerdas pe- 
niais, quasi nao se pode falar em camara copuladora. 

Do ovario soltam-se os ovocitos em crescimento que entram (Fig. 36. 
37, o) no ovisaco. Os fums femininos (f), sitos no septo 11/12, sao pro- 
vides de dlios fortes, bem maiores que em B. pyrrhum. As duas aoer- 
turas femininas encontram-se em covinhas laterals da face ventral, imedia- 
tamente atras do dissepimento 11/12. O botao epidermico, desenvolvido 
no incfcio do 8.° segmento dos vermes maduros de B. pyrrhum, falta 
em B. iris. Os espermatoforos, ausentes no nosso material, sao aproxima- 
damente fusiformes e fixados, por meio de pedunculo, em numero de 1-5, 
a face ventral dos segmentos clitelados. 

Procedencia: Charco nos arredores de Sao Paulo, entre tolhas caidas. 
Distribul^ao geogrSfica: Lago Titicaca (per+o da Isla Titicaca, Bolivia) e arredores (ter- 

riforio peruano); fndias Orientals Anteriores, em altitudes ale 2500 m.; Peninsula 
Malaya. 

A regido anterior de Bothrioneurum iris 

(Fig. 38) 

O prostomio e os tres segmentos anteriores carecem de septos separa- 
dores. Nao obstante, demarcam-se os compartimentos sucessivos sem difi- 
culdade. A covinha sensoriai (s) e a posigao pre-bucal distinguem o pros- 
tomio ou lobulo cefalico, cujo limite posterior coincide com os musculos 
dorso-ventrais situados antes do cerebro. A boca (b) e o ganglio supra- 
-faringeo ou cerebro (a) pertencem ao primeiro segmento. O segundo seg- 
mento caracteriza-se pelos primeiros feixes de cerdas, visTveis, em virtude 
da sua posigao lateral, somente nos cortes sagitais da serie, cujo corte me- 
diano foi desenhado. O terceiro segmento contem, alem dos segundos pares 
de feixes de cerdas, a faringe, e, para tras, e delimitado do quarto segmento 
pelo primeiro septo completo do verme. 

A covinha prostomial mostra compridos pelos sensoriais e tern ligagao 
com o ganglio supra-faringeo. A cuticula do prostomio, ai desenvolvida do 
mesmo modo que no corpo restante, e Interrompida na covinha sensoriai. 
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Urn dos nervos saldos do cerebro, que suprem os botSes sensitivos da epl- 
dsrme do pros+omlo, ve-se na Fig. 38, que, alias, e apenas topografica e 
nao visa pormenores histologicos. Da faringe sao notaveis os pacotes de 
ceilulas glandulares (g) no +eto desse orgao. As celulas da propria parede 
faringea sao, em parte, destituidas de nucleos. Depreende-se disso que os 
citosomas, sem nucleos, representam apenas a par+e periferica das celulas 
glandulares. Existe, sem duvida, muscula+ura esplancnica entre a parte ci- 
liada, interne e a parte glandular, externa da faringe. Apesar disso, leva a 
relagao numerica entre nucleos e citosomas a opiniao de se tratar, na faringe, 
de epitelio, em parte, aprofundado e diferenciado em zona interna, ciliada 
e externa, glandular. Em certas Naididae ja encontramos numero ainda 
muito menor de nucleos na zona interna da faringe, de maneira que have- 
mos de voltar ao assunto em questao no estudo da dita famtlia. 

As celulas cromofilas (c), reunidas ao redor de vasos (v) ou fixadas aos 
septos, concordam, nessa localizagao, com os elementos correspondentes das 
outras Tubificidae, pesquisadas a respeito (Stephenson 1930, p. 85). Tambem 
em Bothrioneurum iris faltam quaisquer comunicagoes entre as 
celulas cromofilas e o lume do intestino. 

F. Archigetes sieboldi Leuck., parasifa das Tubificidae 

(Fig. 39-41) 

Os unicos Cestodes, cujo ciclo evolutive pode realizar-se completamente 
em Invertebrados, sao as tres especies do genero Archigetes Leuckart 
1878. Vivem no celoma de certos Oligochaeta iTmnicos da famtlia Tubi- 
ficidae, principalmente, em Limnodrilus hoffmeisteri, mas, tam- 
bem, em L. claparedeanus, L. willeyi, Tubifex tubifex 
e T. h1 a 11 a i. Ate agora conheceram-se da Europa central, do Japao 
(Motomura 1929) e da America do Norte (Hunter 1930, p. 144). 

Sragas a minha Esposa, Exma. Sra. D. EVELINE DU BOIS-REYMOND 
MARCUS, conseguimos verificar essas raras solitarias em Limnodrilus 
hoffmeisteri forma parva Southern e em L. udekemianus 
Claparede de Sao Paulo (*), de varias localidades. 

Os parasitas, jovens e maduros, foram encontrados, em numero de I a 
4, no saco espermatico, no ovisaco e na cavidade do corpo dos hospeda- 
dores mencionados (Fig. 39). 

(*) Os primeiros exemplares infestados com solitarias devemos ao Colega Dr. Gidrgio 
Schreiber, que os obteve do Sr. Joao da Paiva Carvalho do Departamento da Produ^ao 
Animal. A ambos agrade^o o material que so revelou tao interessante. 
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O genero Archigetes fol, ha pouco, es+udado monograficamente 
por L. W. WisniewskI (1930), da escola do conhecldo helmintologo C. Ja- 
nickl. O nome especifico, adotado por Wesenberg-Lund (1937, p. 191) e 
aqut, nao e usado por Mrazek (1908, p. 719 e seg.), Fuhrmann (1931, p. 327) 
e a maioria dos autores. Ao escreverem Archigetes appendi- 
c u I a t u s (Ratzel), concorda tal procedimento com a oplniao de Leuckart 
(1878, p. 597, 601), que teve o seu material por identico a especie de Ratzel 
{1868a, p. 138 t. 4 f. 1-4). Apenas propos nova denomlna^ao espectfica, 
porque conslderou o apendice como sinal generlco e, por isso, improprlo 
para caracterizar a especie. Visto que a regra da prioridade do primeiro 
nome veda a altera^ao efetuada por Leuckart, entende-se o uso comum do 
nome appendiculatus. Mas, dois caracteres, a forma da regiao ce- 
falica (scolex) e, especialmente, o sistema excretor com urn tronco principal 
terminal na especie de Ratzel, nao concordam com as partes corresponden- 
tes da de Leuckart. For Isso, chamamos, seguindo a Nybelin (1922, p. 134, 
137-141), Hunter (1930, p. 110) e WisniewskI (1930, p. 2-3) o nosso material 
de Archigetes sieboldi Leuck. 

Leuckart, Hunter (1930, p. 146) e WisniewskI tentaram em vao infestar 
peixes com fases jovens e com vermes cheios de ovos maduros, embora 
constituam Limnodrilus e Tubifex comida regular dos peixes ben- 
tofagos, e sejam, como tal, vendidos em certos mercados (Stephenson 1930, 
p. 657). WisniewskI verificou realizar-se o ciclo normal dos seus especimes 
do modo seguinte: O parasita maduro faz Inchar o corpo do Oligoqueto 
consideravelmente. A Intumescencia ocasiona, as vezes, lesao do tubo mus- 
culo-dermatico por fatores mecanicos externos, ou o proprio parasita1 faz 
arrebentar a parede do corpo do hospedador. As solitarias libertadas mor- 
rem nagua, mas, os ovos sobrevivem a decomposigao do corpo materno, 
espalhando-se na vasa habitada pelos ditos Oligoquetos. Com esta sao 
engulidos pelas Tubificidae, em cujo trato intestinal as larvas saem dos ovos 
operculados. Passam pela parede do Intestino e entram na cavidade do 
corpo. Localizam-se, no nosso material, como no de Mrazek (1908; o traba- 
Iho anterior checo, do mesmo autor, de 1897, conhecemos apenas pela re- 
ferata de v. Linstow, no Archiv fiir Naturgeschichte, Jahrg. 1896, vol. 2 
fasc. 3, p. 34), com preferencia nos segmentos genitals e ai permanecem 
ate alcangarem a maturidade. 

Os autores concordam a respeito da raridade de Archigetes. Nos 
mais de 5 mil vermes, pertencentes aos generos Limnodrilus e Tubi- 
fex e examinados por Hunter (1930, p. 145), menos de I % conteve para- 
sitas; nos mais de 15.000, pesquisados por WisniewskI (1930, p. 7), 2,26% 
se acharam parasitados. No nosso material fol a porcentagem dos vermes 
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parasitados mui+o maior, mas, como os vermes, quando chegaram as nossas 
maos, ja tinham sido mantidos no cativeiro, portanto, em condigdes espe- 
cialmente favoraveis a infecgao mutua, os nossos dados nao sao demons- 
trativos. 

Notamos nas Tubificidae parasitadas comprimento Inferior ao normal 
e cas+ragao parcial. Os proprios orgaos reprodutivos do hospedador nao 
sao aiterados, mas os sacos (Fig. 39, s, o), em que os gonocitos dos Oligo- 
quetos crescem e amadurecem, sao de +al modo preenchidos pelos parasites 
que se torna mecanica e, ao que parece, tambem fisiologicamente, impossive! 
o desenvolvimento normal dos espermatocitos e oocitos. Nao vimos gono- 
citos maduros de hospedadores parasitados na regiao genital. Com isso nao 
queremos excluir a possibilidade de tal desenvolvimento nas Tubificidae in- 
festadas, nomeadamente se o parasita, como as vezes acontece, se localizar 
fora da zona dos orgaos reprodutivos. 

Ainda que nao Iguale a capacidade regeneradora das Tubificidae a das 
farmlias vizinhas dos O'ligochaeta limicolas, a saber, Naididae e Lumbriculi- 
dae, a deiscencia local da parede do corpo, causada pela saida do parasita, 
ha de ser seguida por cicatrizagao e reparagao dos tecidos atingidos. Desta 
sorte, escapara o Oligoqueto das consequencias extremes da verminose. 

Nao podemos confirmar que exista outra conexao entre as solitarias e 
os vasos do hospedador (Wisniewslci 1930, p. 19-20) alem do contato. Tal 
estabelece-se, certamente, visto que as solitarias preenchem o saco esperma- 
tico (Fig. 39, s) ou o ovisaco de tal maneira que os estendem, entrando, 
destarte, em contato mtlmo com os vasos parietais desses divertfculos. Nas 
especies hospedadoras em questao comega o saco espermatico no dissepi- 
mento 10/11, o ovisaco, no septo 11/12. A impossibilidade de isolar, senao 
com forga, o parasita do hospedador levou Wisniewski a ideia de verda- 
deira coerencia dos tecidos. Mas, a circunstancia aludida deve-se a natu- 
reza dos sacos, cuja evacuagao e realizavel apenas pelo lado da frente. 
Abrindo o segmento precedente ao do saco infestado, I. e, o 10.° ou 11.°, 
o parasita pode ser isolado sem delongas. Nesse processo auxiliam ate os 
musculos do corpo do hospedador, esvasiando, pela contragao, o saco. Se, 
porem, a tentative da Isolagao do- parasita for empreendida nos segmentos 
posteriores, encerram os musculos do Oligoqueto a solitaria de tal modo no 
respetivo saco que nao e possivel liberta-la. Extragao forgada, alem de 
despedagar o parasita, teria de lacerar a parede do saco, e, com isso, rasgar 
varias algas meandricas das comissuras circulatorias que suprem a dita parede. 

Pela forma e pela maturagao dos ovos no primeiro hospedador apresen- 
ta-se o parasita como larva (procercoide) neotenica, i. e, madura na fase 
larval. O comprimento do procercoide caudato maduro de Archigetes 
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sieboidi varia de 2,2 a 4mm., a largura, de 0,4 a 0,65mm. O corpo 
(Fig. 40) compoe-se por tronco e apendice caudal. O ultimo atinge quasi a 
metade da largura do tronco e contem, terminalmente, 6 ganchinhos 
(Fig. 40, g), residues da fase embrionaria. A regiao anterior ou parte ce- 
falica possue duas concavidades (botrios) ovals (b), sitas nos lados dorsal e 
ventral. Quando isolada na lamina, a solitaria serve-se dos botrios como 
ventosas, mas, no corpo do hospedador nao se fixa por meio deles em 
qualquer tecido do Oligoqueto. A plasticidade do corpo, que se estende 
e se contra! continuamente, altera tambem a configuragao da cabega e dos 
botrios (Fig. 41). Na fase da contragao dobra-se a cuticula, formando um 
sulco, que se desloca, com contragao ulterior, para diante. Entre os botrios 
encontram-se, no parenquima central, celulas de caracter glandular, as 
glandulas frontais. Mais conspicuo e outro complexo de celulas cervicais 
(Fig. 40, e). 

VIsto que o integumento, a musculatura e o parenquima foram descritos 
pormenorizadamente por Wisniewski, passamos a exposi^ao sumaria do sis- 
tema reprodutivo, taxonomicamente importante nas particularidades, e, assim, 
justificatorio da nossa determinagao especifica. 

Os testiculos (Fig. 40, t) formam, em cada lado, 3-4 ou mais series lon- 
gitudinals, pouco regulares, contendo cada serie 16-18 vesiculas testiculares, 
cada uma de ca. de 0,04 mm. de diametro. Os testiculos sao situados me- 
dialmente as glandulas vitelogenas (vitelarios), na regiao antero-central do 
corpo, e comegam caudalmente aos vitelarios. Estes, compostos por foli- 
culos elipticos (v), teem forma de U. O viteloduto (d) origina-se pela 
reuniao de dois dutos laterals e desemboca no oviduto caudalmente a va- 
gina (a). Os canals eferentes masculines concorrem a forma^ao do canal 
deferente que se dilata como vesicula seminal (s). O dito canal estreita-se 
novamente, quando entra na bolsa do cirro (b), dorsalmente situada. O 
percurso do canal deferente na bolsa e tortuoso, havendo ligeira dilatagao 
do ultimo trecho, o cirro, que atinge o poro genital (p). O proprio poro 
permanece coberto pela cuticula. 

Os dois ovarios (o) pertencem a regiao posterior do tronco e sao cons- 
tituidos por massas de vesiculas piriformes. Lateralmente sao mais grosses e 
mais largos que para dentro. No centro do duto transversal, que liga dois 
ovarios, sai, com esfincter nitido (h), o oviduto, que se dirige para tras. Nele 
desembocam a vagina (a) e o viteloduto (d), sendo o trecho interno da va- 
gina, o chamado duto seminal, algo mais fino que a parte anterior. Dilatagao 
do trecho externo da vagina, chamado de receptaculo seminal, nem sempre e 
nitida. Caudalmente a desembocadura do viteloduto continue o oviduto 
sem glandulas (parte pre-glandular do ootipo), ate comegar a parte com 
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circumvolugoes, o ootipo (I), acompanhado por glandulas. O ootipo e se- 
guldo pelo u+ero (u), comprido e largo, mesmo na fase desenhada na FIgura 
40, em que nao contem ovos. As algas do u+ero envolvem a bolsa do cirro 
e, as vezes, tambem a vesfcula seminal. Quando reple+o, dila+a o u+ero 
toda a metade posterior do tronco, cuja forma en+ao se torna garrafal. 
Os ovos teem de comprimen+o 0,06-0,065 mm., de largura 0,035 mm., no 
material presen+e; Wisniewski (p. 66) indica longura de 0,045-0,06 e largura 
de 0,02-0,03 mm. 

A comunidade dos oriffcios masculino e feminino facili+a a au+o-fecun- 
dagao que deve ser a regra na especie atual, porque o poro genital perma- 
nece coberto pela cu+icula. 

O sis+ema nervoso, conhecido, ate agora, apenas pela recons+rugao de 
cortes, impropria para verificar as terminacoes, nao foi es+udado por nos. 
Segundo Wisniewski, consis+e em dois troncos longitudinals principals e 
qua+ro outros, secundarios, todos eles ligados por comissuras. 

A rede complicada dos canalfculos excre+orios revela-se, com ni+Idez 
Invulgar na maioria dos Pla+yhelmin+hes, em vermes observados em solugao 
fisiologica diluida (0,3-0,4 %). A boa figura publicada por Wisniewski 
(1930, +. 4 f. 13) torna superflua nova ilus+ragao. Ao lado dos cflios dos 
orgaos terminals, cujas vibragoes se veem com Imersao no verme vivente, 
atuam os musculos do corpo como forgas hidromo+rlzes no escoamen+o dos 
excre+os. 

Discussao 

Como ja se depreende do tf+ulo do seu trabalho, considerou Leuckart 
(1878, p. 597, 601 etc.) a soll+aria que descreveu, como larva sexualmen+e 
madura na fase de procercoide. Sis+ema+icamente avizinhou o genero a 
famflia Caryophyllaeidae, posigao que conservou a+e hoje, se bem que tenha 
perdido o grao de "Archigetes", i. e, avoengo. As Caryophyllaeidae fo- 
ram aproximadas as Bothriocephalidae (Diphyllobo+hriidae de hoje) e entra- 
ram na ordem dos Pseudophyllidea (Liihe 1910; Nybelin 1922, p. 116). 
Fuhrmann, que impugna a opiniao de qualquer parentesco entre Cestodes e 
Trema+odes (1931, p. 329), coloca no Infcio do sis+ema das solitarias os 
Tetraphyllidea (ibid., p. 241, 406), principalmente, porque habitam os Verte- 
brados ances+rais, os Selachii, em que Pseudophyllidea nao ocorrem. Den+ro 
des+a ultima ordem tern Fuhrmann (1931, p. 329-330) as Caryophyllaeidae 
por grupo aberran+e. Segundo ele, corresponde o corpo das Caryophyllaei- 
dae, monozoico, i. e, provide dum unico complexo de orgaos genitals, ao 
plerocercoide, i. e, a larva no 2.° hospedador intermediario dos Pseudo- 
phyllidea com ciclo completo. Os vermes cauda+os do genero A r c h i g e- 
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tes serlam procercoldes, i. e, larvas no 1.° hospedador in+ermedlario (ibid., 
p. 326, 330), neotenicos; os ecauda+os, dos outros generos das Caryophyl- 
laeldae, plerocercoldes neotenicos. 

Adotamos a oplnlao de Fuhrmann, que e tambem a de Mrazek (1916, 
p. 531-532) e Nybelln (1922, p. 142), embora haja oposlgao, como quasi 
sempre na sistematica, de todo subjetlva. Lembramos as Appendiculariae, 
ora conslderadas como larvas neotenlcas dos Ascldiacea (Helder 1893, 
p. 1419-20; e outros autores), ou dos Thallacea Cyclomyarla (Garstang 1929, 
p. 93-135), e ate chamadas de Larvacea, ora separadas das larvas dos Tu- 
nlcata e tldas por grupo de caracteres mixtos, prlmltivos e aberrantes (Ihle 
1913, p. 518-522). De manelra analoga opoe-se Woodland (1923, p. 466; 
1926) a Nybelln e Fuhrmann, reunlndo as Caryophyllaeldae com os Cesto- 
darla, i. e, Amphlllnldae e Gyrocotylidae. Cremos, porem, qje a Incor- 
poragao das Caryophyllaeldae nos Pseudophyllldea, baseada na anatomla de 
todos os orgaos, tera de alcan^ar adogao universal. 

A precocldade do desenvolvlmento do slstema reprodutlvo nas Caryo- 
phyllaeldae, que ja figura nos tratados (Wesenberg-Luno 1937, p. 190) e se 
repete (Wisnlewski 1933, p. 323) na farrhlla vlzlnha das Cyathocephalldae 
(por Nybelln reunldas na mesma famrlla), conta com urn exemplo dos mals 
Ilustratlvos em Glarldacrls limnodrlll (Yamaguti 1934, p. 10-12). 
Nesta especle, nao se dlstlnguem, morfologlcamente, o procercolde e o 
plerocercoide, o ultimo a fase deflnltiva, sendo ambos ecaudatos e sexual- 
mente maduros. A ocorrencla no celoma de vermes do genero L i m n o- 
d r i I u s e no Intestlno de pelxes (Pseudogobio, MIsgurnus) e 
que permlte as designagoes de procercolde e plerocercoide, respectlvamente, 
alias, de todo dlspensavels nos llvros escolares (*). Em Glarldacrls 
limnodrlll, a fase, segundo o hospedelro, procercolde apresenta-se, soma- 
tlcamente, plerocercoide e, generatlvamente, solltarla adulta. 

O relno animal oferece varlas excegoes da regra de colncldir dlferen- 
clagao somatlca maxima com maturagao das celulas germlnativas. A pre- 
cocldade da formaijao dos orgaos reprodutlvos deve ser determinada por 
fatores endogenos, genetlcos ou hormonals. Nao parece logico falar 
Wisnlewski (1930, p. 150-151) da adaptaijao regressive em Archigetes, 

(*) Da exposi^ao de Mrazek (1916, p. 553), cheia de atualidade, realgamos apenas 
o seguin+e: "Continuamos a usar os -termos tecnicos, significativos somen+e a luz do 
andamento historico da ciencia, e apesar de haver mudado profundamente o sentido 
deles, desde que foram crlados. O jovem zoologo, em vez de aprender os processes 
analogos, recede, ja no intcio dos seus es+udos, intormagao a respeito dos nomes his+6- 
ricos, impeditivos do en+endimento do conjunto. A exposigao da metamorfose e dos 
processos complicados dos ciclos evolutivos pode ser feita sem tal bagagem, que apenas 
sobrecarrega a memoria do estudante". 
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cujo ciclo evolutive ficou abreviado por causa da extirugao do hospedador 
final, talvez certo grupo de peixes. Tal "adaptagao" deveria ter sido pre- 
ventiva. Se o hospedador final duma fase larval, destltuida de gonocitos, se 
tivesse tornado sucessivamente mais raro, teria diminuido a prole da solitaria.. 
Com a morte do ultimo hospedador principal (final) o parasita tambem extin- 
guir-se-ia. O desenvolvimento precoce dos orgaos e celulas sexuais e o 
acontecimento primario. Muitas especies das Caryophyllaeidae possuem 
esses orgaos, quando entram no peixe. Existe, evidentemente, correlagao, 
possivelmente hormonal, entre a organizagao adiantada e a maneira da lo- 
calizagao das Caryophyllaeidae, que consideramos, na fase final, como ple- 
rocercoides. Em oposigao aos plerocercoides imaturos dos outros Pseudo- 
phyllidea, permanecem as Caryophyllaeidae maduras no Intestine do 2.° hos- 
pedador, nao migrando ao celoma. Seja frisado, de passagem, que o mes- 
mo acontece em outra famflia dos Pseudophyllidea, a saber, em Euboth- 
rium crassum (Bloch) (Nybelin 1922, p. 163), cujo ciclo e complete 
e abrange plerocercoide imaturo tfpico. 

Independentemente da adopgao ou da rejeigao da teoria de Fuhrmann 
de considerar Archigetes eas outras Caryophyllaeidae como procer- 
coides e plerocercoides, respetivamente, continua Archigetes fase 
neotenica, nao progenetica, como Szidat (1937; 1938) diz. Mistura de sinais 
juvems (no caso atual, o apendice caudal) e definitives (tamanho; orgaos re- 
produtivos em fungao) caracteriza o animal neotenico, sendo progenetico o 
organismo somaticamente larval e sexualmente maduro. Como se sabe dos 
cupms (Heath 1903, p. 58-59; Holmgren 1906, p. 574, 610 etc.) nao ha 
limite rigoroso entre progenese e neotenia. 

Ja foi previsto por Nybelin (1922, p. 142-143) e Hunter (1930, p. 148) 
a possibilidade de sobrevivencia ocasional de Archigetes em peixes.. 
Eventualmente refere-se a tal fenomeno a nota de Ward (1911), cuja bre- 
vidade, porem, nao permite reconhecer o parasita. Mais verosimil parece 
que os 4 vermes encontrados por Szidat (1937) no intestine de Tinea 
vulgaris pertencem a Archigetes. Distinguem-se de A. sie- 
b o I d i somente pela falta da cauda, mas, o sistema excretor, muito singu- 
lar em A. s i e b o 1 d i, nao pode ser reconhecido. Sao urn pouco meno- 
res os especimes de Szidat que o tronco de A. sieboldi, mas, todavia, 
permanecem dentro dos limites da variagao. As Indicagoes a respeito do 
"caracter incompleto, larval, do exemplar mais jovem em comparagao com 
o maior, cujos tecidos se mostram revolvidos e amadurecidos" (Szidat 1937, 
p. 170), nao provam "desenvolvimento no hospedador final". Poderiam tao 
bem referir-se as fases alcangadas pelo parasita em Limnodrilus e 
engulidas pela tenca de uma so vez. Essa interpretagao e ate a mais vero- 
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simiJ, visto que 4 parasitas podem existir no mesmo Oligoqueto. A fixa^ao 
dos botrios na mucosa intestinal da tenca considera Szidat como outra prova 
de que as solitarias se encontravam "no seu hospedador certo em que con- 
tinuaram o seu desenvolvimento ulterior". Mas, na verdade, nao significa 
escolha biologica, pois que se efetua tambem, quando os vermes se encon- 
tram Isolados na lamina em solu^ao fisiologica. Com toda razao admira-se 
Szidat de que o parasita, ate 1937, nao foi visto na tenca. fsse peixe e entre 
as Cyprinidae da Europa e Siberia ocidental uma das especies mais comuns 
e mais vastamente espalhadas. Szidat explica o fato estranho da raridade 
evidente de Archigetes na tenca pela suposiigao que o parasita, com 
os orgaos reprodutivos ja desenvolvidos no Oligoqueto, nao demora no hos- 
pedador final, do qual e eliminado em breve. Com essa explicaQao parece 
inconciliavel o desenvolvimento no "hospedador certo", exposto uma pagina 
antes. 

Szidat descreve os seus especimes como Biacetabulum sie- 
b o 1 d I n. sp., considerando-os como fases definitivas de Archige- 
tes sieboldi Leuclc. Se tossem tais, nao constituiriam nova espe- 
cie. Se um verme pertencente ao genero Biacetabulum Hunter 1927 
(1930, p. 82) fosse a fase ecaudata de outro, ate agora conhecido somerto 
na fase caudata, seria Biacetabulum sinonimo de Archige- 
tes, como ja foi dito por Fuhrmann (1939, Zool. Ber. v. 46, p. 437) na 
sua referata do trabalho de Szidat. Por enquanto tal sinonimia ainda nao 
foi provada. O sistema excretor e diferente em Archigetes e 
Biacetabulum ea regiao cefalica de Archigetes dlsti.i- 
gue-se do scolex bem definido das especies de Biacetabulum. 
Quanto a regiao cefalica corresponde o material de Szidat a Archige- 
tes, nao as especies ate agora conhecidas de Biacetabulum. 
Por isso, cremos tratar-se realmente de 4 exemplares de Archigetes 
sieboldi Leuck., cujas caudas se desataram por razSes mecanicas. O 
ciclo evolutivo de Archigetes sieboldi nao precise de outro 
hospedador alem dos Oligoquetos, mas, evidentemente a solitaria suporta, 
as vezes, tambem o meio diferente no Intestino de peixe. 

No seu trabalho de 1938 descreve Szidat uma especie das Caryophyl- 
laeidae, do Intestino de Gobio fluviatilis, intermediaria, nos 
seus caracteres entre Archigetes e Glaridacris, e con- 
siderada pelo autor como tipo de novo genero Brachyurus. Nao 
e Identica a Archigetes brachyurus Mrazek, mas muito 
menor, como o proprio autor expoe (p. 252). Apesar disso nao hesita em 
colocar A. brachyurus, com o nome de Brachyurus 
brachyurus, no novo genero, o que parece premature. Por enquan- 
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+o, sabe-se apenas que os ovos de A. brachyurus se tornam 
maduros no I.0 hospedador, Limnodrilus hoffmeisteri. 
O nome generico Brachyurus figura no "Nomenclator Zoologicus" 
de Neave (v. 1, 1939. London) ja 7 vezes, de maneira que nao pode ser 
usado mais uma vez para novo genero das Caryophyllaeldae. 

G. Summary 

MIchaelsen's compilation of brazilian Oligochaeta (1927) contains no spe- 
cies of Tubificidae. This shows, that this family, comprising about 120 spe- 
cies, has not been looked for, as the family is not missing in the tropics. 

The specimens treated here are from Sao Paulo, the first was also re- 
ceived from Ceara. 

To the list of 12 known species of Peloscolex (p. 156) we did 
not admit Limnodrilus heterochaetus Mich., that was 
erroneously ascribed to P. by A. de Vos (1936). On the other hand P. m a - 
r i n u s (Ditlevsen) was counted separately, because its setae are different 
from those of P. b e n e d e n i and It has a penis-sheath. 

Peloscolex evelinae, spec. nov. (Fig. I), has cuticular not 
confluent, and sensory papillae (Fig. 3). The dorsal setal bundles beginning 
in the 6. segment consist of one smooth hair seta (170 n) and a minute 
needle (35-40 jx) (Fig. 2 A). The 2-4 double-pointed crotchets of the ventral 
bundles are In segments 2 to 5 (Fig. 2 B) smaller than in 6 and the following 
(Fig. 2 C). The lower (proximal) prong is thicker than the upper (distal) one. 
The rough surface of the cuticular papillae is due chiefly to ramifications and 
irregularities of the secretion and not to foreign particles. These papillae 
have a core of densely concentrated secretion. The sensory papillae are co- 
vered with a thin cuticle that has a rodlet border and forms one to three 
sense-hairs. In the papilla one sees the neurofibrils of the sensory cells. 

In regenerated segments the cuticular papillae are smaller than in the 
normal ones, and In the latter the size of the papillae varies in the same body- 
region. That seems to indicate shedding of old papillae and substitution by 
new ones. Epithelial sense-organs likening the sensory papillae of Pelo- 
scolex evelinae have been described as sensory papillae in Sla- 
vina appendiculata by Vejdovsky and as sense-organs in 
Aulophorus vagus by Brode. In both these species the external 
case of foreign particles makes orientation about qualities of the habitat 
difficult, as it is likewise made by the cuticular papillae in Peloscolex 
evelinae. 
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Exposed to light P. e. forms homotypic synaporia (Deegener), that is, 
it shows aggregative reactions. 

As in the present material Limnodrilus parvus Southern 
was always recognizable by its small size and the longer proximal prongs of 
the anterior setae (Fig. 4 A), it seems advisable to maintain this species as 
forma tol. hoffmeisteri, and not to reject It completely as does 
Cernosvitov (1939). 

In Limnodrilus hoffmeisteri forma divergens, 
f. n., the anterior bundles have 7 to I I setae with the distal prong longer 
than the proximal one (Fig. 6 B). Backwards the number of setae per bundle 
decreases and the proximal prong Is longer. The length of the worms is 
up to 70 mm, the diameter 600^; they have 210 segments. The length, 
number of segments and double anterior sperm sac place forma diver 
gens nearer to L. s o c I a I I s than toL. hoffmeisteri. 
But s o c i a I i s and hoffmeisteri were united by Michaelsen 
1935 and Cernosvitov 1939. The ratio of width to length of the penis- 
sheath varies from I : 7,2 to I : 10,6 Inf. divergens (Fig. 9): the 
average of 10 worms is I : 8,3, that lies under the minimum given by Cer- 
nosvitov (1939, p. 105), and none of our specimens reaches the maximum 
of hoffmeisteri. A table of length and width of the penis-sheath 
of 10 animals see p. 172. 

The occurrence of Limnodrilus udekemianus (Fig. 
10) in Sao Paulo was zoogeographically unexpected, but the thick skin, the 
network of cutaneous blood-vessels (Fig. 16), the length of the segments and 
the dark colour characterize this species in the group of Limnodrilus 
with short penis-sheath. In our material the wldth-tength ratio is I : 2,5 
to I : 4. The nearest related species is L. w I I 1 e y i Nomura. 

A sub-Intestinal vessel is wanting in the present species of Limno- 
drilus (Fig. 12-13). One pair of hearts lies in the 8. segment (Fig. 5, 
8, II); and also the commissures of the 9. and 10. segment are contractile 
(Fig. 17). In f. divergens the dorsal vessel leaves the dorsal side in 
the 9. segment and runs first ventro-laterally and later on the left side of the 
gut. It communicates with the Intestinal blood-plexus. The supra-Intestinal 
vessel (Fig. II, 12, s) arises from the dorsal vessel in the 8. segment. Whe- 
re It passes through the anterior septa It is occluded by a muscular apparatus 
similar to that described by v. Haffner (1927, p. 22). The commissures oi 
the segments 4-7 (Fig. II, 12, o) part from the supra-Intestinal vessel, and 
from segment 9 backwards, from the dorsal vessel. The anterior commis- 
sures are coelomatic, as they run within the somatopleure. They are sus- 
pended by mesenterial folds. The hearts of L. hoffmeisteri f. 
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P a r v a and f. divergens are dorso-ventral hearts (Stephenson 
1930, p. 149), not Intestinal ones. In sexually mature specimens the com- 
missures of the segments 9-11 are very well developed and supply the ge- 
nital organs. The bifurcation of the dorsal vessel in the prostomium and the 
branching of the supra-Intestinal vessel in segments 2 and 3 Is shown In Fig. 
II. The 4. segment is the first with typical lateral commissures. The cuta- 
neous vessels do not end blindly. They are the commissures of the posterior 
segments (in L. h. f. divergens beginning in the 86., in L. u d e 
k e m i a n u s (Fig. 16) in the 30. segment), continued into loops between 
the epidermic cells (Fig. 14, 15). The contractile dorsal vessel, hearts and 
commissures of segments 9 and 10 produce the current of the blood. Also 
the other larger vessels are contractile, but they show no rhythmic pulsa- 
tions. 

The contractile commissures (Fig. 17) and the hearts (Fig. 18) consist of 
an inner layer of longitudinal muscle fibres covered with ring muscle cells. 
The former are without nuclei in full-grown animals. The sarcoplasm of the 
circular muscle cells (Fig. 17 B) Is differentiated into prismatic columns with 
a granulated Inner (g) and a vesicular outer part (v); their big nucleus (n) 
lies on the outer side, the nuclei of the successive cells forming a slightly un- 
dulated row (Fig. 17 A). The type of these muscle cells is nematoid. 

The intestinal blood-plexus Is schizocoelic, not Intra-epithelial (Vejdovsky, L. 
Dehorne), as it is limited by the basement membrane of the chloragogen cells 
or by the circular splanchnic muscles. In both cases the limit is derived 
from the coelom wall (splanchnopleure). The pillars that traverse the plexus 
in certain regions of Peloscolex evelinae (Fig. 21) and 
LImnodrilus hoffmeisteri f. divergens (Fig. 19-20), 
are prolongations of gut-cells. They are not, as in Lumbriculus 
(v. Haffner 1927, p. 35) produced by peritoneal cells. Tangential sections 
(Fig. 20) show the checkered arrangement of the plexus caused by the lon- 
gitudinal and circular muscle-fibres. 

A schizocoelic origin of the circulatory system in Oligochaeta (Lang) can 
be admitted only theoretically. The ontogeny of T u b I f e x (Penners 
1923, t. 14 f. 28, 29) and Limnodrilus (Fig. 22) proves that the 
ventral vessel develops earlier than the Intestinal plexus and therefore cannot 
be derived from the latter. Similar cases have been described and do not 
seem to require re-examination, as v. Haffner claims (1927, p. 34). If the 
schizocoelic plexus is maintained as the origin of the circulatory system in 
Annelids, its retarded formation in Tubifex, Limnodrilus and 
others must be considered a cenogenetic phenomenon, but if exceptions show 
to be too numerous, such an opinion is difficult to support. 
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In the huge ovaries of Limnodrilus the oogonia divide into 
oocytes that during the first period grow solitarily. Only relatively few 
of them enter the second growth period, In which they are nourished by 
follicle-cells of peritoneal character. Dorso-ventral strands of mesenteric tis- 
sue that pass through the peripherical regions of the ovary give rise to these 
follicle-cells. As Loewenthal (1922) has shown in T u b i f e x , there is 
also in Limnodrilus no confluence of nuclei and cytoplasms of se- 
veral oocytes during growth (Oschmann). The majority of the oocytes de- 
generates, but there is no sign that they first serve as nutritive cells. The 
oocytes are basichromatic as long as they are fixed to the ovary: they turn 
oxychromatic as they move into the ovisac. There they continue to grow, 
taking up the material provided by the loops of the commissural vessels of 
the II. segment and begin the first maturation division. 

The only species of the genus T u b i f e x hitherto known from South 
America is T. I a c u s t r i s Cern., found in the sub-littoral and deep 
zone of Lake Titicaca. That species has a somewhat doubtful generic posi- 
tion, as it shows traces of various genera. It Is a collective type , and 
such are generally more truly ancient than the so-called primitive types, 
the original primitiveness or secondary simplification of which often is dis- 
cussed. The isolation of the altiplano of Lake Titicaca since the Miocene 
is reflected in the structure ofT. lacustris. The finding of the vastly 
distributed Tubifex tubifex (Fig. 27-29) in two suburbs of the 
city of Sao Paulo contrasts with that of the first south-american Tubi- 
fex. In the two collections of llmnic Oligochaeta from the same fluvial 
system (Cordero 1931, Cernosvitov 1937) Tubifex tubifex is 
not listed. This lets us think that the occurrence of T. t. in Sao Paulo Is 
possibly due to an occasional Introduction with ornamental fishes or such of 
economic Importance (carp). As the fresh waters in the city and surroun- 
dings are by the Sanitary Service stored with fishes to fight the mosquito- 
larvae, these waters are unequally rich in limnic Oligochaeta. Therefore 
our few collections do not suffice to state that the occurrence of T. t. is 
Indeed an isolated fact, as It seems now. The animals are relatively small 
(up to 40 mm.) with cocoons containing no more than 5 eggs, but morpho- 
logically they agree perfectly with european specimens. 

Bothrioneurum pyrrhum, n. sp., has an unpaired male 
pore and penial setae (Fig. 30 C) somewhat different from those of B. 
vejdovskyanum. Sensorial cutaneous papillae do not occur In the 
new species. Among several hundreds of individuals only 10 showed repro- 
ductive organs (Fig. 32, 33); the testes lie in the 8. and the ovaries in the 
9. segment. This position is somewhat like that found in certain species of 
Aulodrilus. It justifies the separation of the new species, though 
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the description of the central-african species mentioned by Cernosvitov (1939, 
p. 98) could not yet be compared. Two specimens out of the 10 had the 
gonads partially doubled, so that also the 7. segment was included in the 
genital region. Irregularities in the position of the reproductive organs are 
also known in B . iris; this character together with others, viz. the 
architomy in B. vejdovskyanum, the setal muscles of the first 
segment in B . iris, the absence of spermathecae in all species, the 
interrupted and chiefly southern geographical distribution and perhaps also 
the prostomial sensory pit Impute a somewhat primitive position to the ge- 
nus Bothrioneurum. 

B. pyrrhum has profusely developed cutaneous vessels (Fig. 31) 
which originate from the dorsal vessel running on the left side of the Intes- 
fine, and which follow the muscular bundles. The worms divide architomically. 

Only one cocoon (Fig. 34) with a single egg was seen. 
Bothrioneurum iris Bedd. was found in a pond near the 

city of Sao Paulo. Details of the reproductive apparatus (Fig. 36, 37) and 
the anterior region (Fig. 38) are described. 

Archigetes sieboldi Leuck., previously known from Euro- 
pe (see Wisniewski 1930, p. 80-82), North America (Hunter 1930, p. 144) 
and Japan (Motomura 1929), was found in Limnodrilus hoff- 
m e i s t e r i forma p a r v a and L. udekemianus from 
Sao Paulo. A short description is given, and the principal literature is dis- 
cussed. The four worms taken by Szidat (1937) in a tench do not seem 
to be further developed (plerocercoid) stages of A. sieboldi, 
but only procercoids that had lost their tails by mechanical means. Their 
fixation does not Indicate localization in the "right host", as Archige- 
tes -procercoids isolated on a slide also fix themselves with the bothria. 
Szidat noted differences In the development of his four parasites found In 
one tench. Such differences are common among the specimens (up to four) 
found in one Limnodrilus. If Archigetes procercoids 
do develop to Biacetabulum -like stages, what is not yet proved, 
the latter genus must be dropped and not the first. Till now the excretory 
system and the scolex are described as different in the two genera. A ple- 
rocercoid (=deflnitive) stage of A. brachyurus Mraz. is not known. 
It is precipitated to place this species in the genus Brachyurus (Szidat 
1938), besides the generic name Brachyurus is pre-occupied. 

We consider, with Fuhrmann (1931) and others, Archigetes to 
be a neotenic procercoid and the other Caryophyllaeidae as neotenic plero- 
cercoids. A species as Glaridacris limnodrili Yamaguti 
is ecologically (In L i m n o d r i I u s) a procercoid, somatically (without 
tail) it is a plerocercoid, and sexually it is an adult tape-worm. 
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I. Estampas 



ESTAMPA 1 

Peloscolex evelinae, spec. nov. 
Fig. 1 — Parte anterior do corpo (segmentos l-VIII). 
Fig. 2 — Cerdas. A, feixe dorsal com a cerda capilar e a minus- 

cula acicular. B, cerda ventral dos segmentos ll-V. C, 
cerda ventral do 6.° segmento para tr^s. D, feixe ventral 
de cerdas em zona regenerada. 

Fig. 3 — Cortes longitudinals do integumento velho (A) e regene- 
rado (B). c, musculatura circular (anelar); e, epiderme; 
1, musculatura longitudinal: n, papila sensorial; s, somato- 
pleura: t, cutfcula. 
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ESTAMPA II 

Fig. 4 — Cerdas de Limnodrilus hoffmeisteri forma 
parva Southern. A, cerda do 3.° segmento: B, cerda 
do 30.° segmento. 

Fig. 5 — Vista dorsal dos segmentos VII-XIV de Limnodrilus 
hoffmeisteri forma parva Southern, a, atrio; b, 
bainha do penis; c, coraijao: d, duto masculine; e, sacos 
espermaticos; f, funtl masculino; g, vaso dorsal; i, clitelo; 
n, nefndio; o, ovario; p, prostata; s, espermateca: t, testt- 
culo; u, intestine. O atrio e a prostata foram, pela com- 
pressao do preparado, deslocados do 12." segmento para 
o 13.°. 

Fig. 6 — Cerdas de Limnodrilus hoffmeisteri Clap, fo-rna 
dlvergens , f. n. A, cerda ventral do 40." segmento; 
B, cerda ventral do 4." segmento: C, cerda dorsal anomala 
com ponta accessoria (frequente nos segmentos ll-V). 

Fig. 7 — Cerebro de Limnodrilus hoffmeisteri forma 
divergens. 

Fig. 8 — veja est. Ill 
Fig. 9 — Bainha do penis de Limnodrilus noffmeisteri 

f. divergens, com os musculos. 
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ESTAMPA 111 

Fig. 8 — Segmentos VIII-XIII, em vista dorsal, de Limnodrilus 
hoffmeisterl t. divergens. O Intestine (u) e o 
slstema nervoso (z) em grande parte removidos; nos seg- 
mentos X e XI foram as gonadas do lado esquerdo e os 
aparelhos auxiliares do lado direito cortados. a, atrio: b, 
bainha do penis; c, coragao; d, duto masculino: e, saco 
espermatico; f, funil teminino; g, vaso dorsal; i, ovisaco; 
m, funil masculino; n, nefridio; o, ovarlo; p, prostata; r, 
musculo retractor do penis; s, espermateca: t, testtculo; 
u, intestino; z, cadeia nervosa ventral. 
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ESTAMPA IV 
Fig. 10 — Limnodrilus udekemlarus Clap, A, cerda do 3." 

segmen+o; B, cerda do 60° segmento; C, bainha do penis. 
Fig. 1 1 - Fig. 14 referem-se a Limnodrilus hoffmeisteri 

forma d i v e r g e n s . 
Fig. 1 1 — Vista dorsal dos 10 segmentos anteriores (metodo de 6cl- 

do cromico; v. Haffner 1927, p. 28). c. coragao; d, vaso 
dorsal; i, intestino; n, nefridio (revestido por celulas vesi- 
culosas nos segmentos VII e VIII); o, comissura anterior 
(celomatica); s, vaso supra-intestinal. 

Fig. 12 — Vista lateral dos segmentos VII e VIII, sem nefridios. v, 
vaso ventral; as letras restantes como em Fig. II. 

Fig. 13 Vista lateral (A) e esquema transversal (B) dum segmento 
da metade posterior, a, comissura posterior (cutanea); m, 
ligamento septo-intestinal; n, sistema nervoso ventral; p, 
plexo sanguineo intestinal; u, comissura unilateral: as letras 
restantes como nas Fig. II e 12. As setas (Fig. 13, A) 
indicam a diregao do sangue nos vasos dorsal e ventral. 

Fig. 4 — Pele de quatro segmentos posteriores, cortada na linha 
mediana dorsal, mostrando os vasos cutaneos e as cerdas. 

Fig, 15 — veja est. V 
Fig. 16 — Rede dos vasos cutaneos de Limnodrilus udeke- 

m i a n u s . 
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ESTAMPA V 

Fig. IS — Cor+e da pele dum dos segmentos posterlores de L 1 m - 
nodrilus hoffmeisterl forma divergens. a, 
capilares cu+aneos; e, eplderme (hipoderme da literatura): 
s, somatopleura. 

Fig. 16 — veja est. IV 
Fig- 17 — Comlssura contractll do 10." segmento de L. hoff- 

meisteri f. divergens. A, preparagao total; B, 
corte transversal: C, esquema. a, amebocito intravascular; c, 
flbrilas circulares; g, colunas sarcoplasmaticas granulosas: 
1, tibrilas longitudinals; n, nucleo da celula musculosa cir- 
cular; v, zonas sarcoplasmaticas vesiculosas. 

Fig- 18 — Cora^ao de L. hoffmeisteri f. divergens. A. 
corte longitudinal; B, corte paratangencial. As letras, co- 
mo na Fig. 17. 

Fig. 19 — veja est. VI. 
Fig. 20 — veja est. VI. 
Fig. 21 — Corte longitudinal da parede do intestino no 10.° segmen- 

to de Peloscolex evelinae, ostentando o indivtduo 
da Fig. 21A pilares (p) mals altos que o da Fig. 21 B. c, 
celulas cloragogenas; e, epitelio intestinal; s, plexo san- 
gutneo intestinal. 
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ESTAMPA VI 

Fig. 19 — Corte longitudinal da parede Intestinal ventral do 15.° 
segmento de Limnodrilus hoffmeisteri Forma 
dlvergens. c, celulas cloragogenas; e, epitelio intes- 
tinal; m, musculatura esplancnica circular; p, pilar da pa- 
rede intestinal: s, plexo sangutneo intestinal. 

Fig. 20 —- Corte tangencial do esofago no 6." segmento de Lim- 
nodrilus hoFfmelsteri Forma divergens. I, mus- 
culatura esplancnica longitudinal. As outras letras, como 
em Fig. 19. 

Fig. 21 ■—- veja est. V. 
Fig. 22 — Corte transversal dum embriao de Limnodrilus 

h o F F m-e i s t-e r i Forma divergens. e, endoderma; s, 
esplancnopleura; v, primordlo do vaso ventral. 

Fig. 23 — Casulo recem-depositado de Limnodrilus hoFF- 
m e i s t e r I Forma divergens. 

Fig. 24 —-Casulo recem-depositado delubiFextubiFex (Mul1.]. 
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ESTAMPA VII 

Fig. 25 — Esquema da estrutura do duto masculine, num trecho pre- 
a+rial (Limnodrilus hoffmeisteri f. parva e 
f. divergens). 

Fig. 26 — Ovario de Limnodrilus hoffmeisteri f. di- 
vergens. A, topografia dos ovarios no II.0 segmento. 
B, zona germinativa (I), de divisao (2) e zona presinaptica 
(3). C, zona de crescimento (4). D, zona de cresci- 
mento e de degenerai;ao (5). c, celulas cloragogenas: d, 
duto masculino; e, prooesso dum oocito no 2." pertodo de 
crescimento; f, celula folicular; i, intestino medio; m, meta- 
fase da divisao duma oogonla; o, oogonia; p, celula peri- 
toneal; v, vasos; s, oocitos em sinapsls; z, cadela nervosa 
ventral. 
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ESTAMPA VIII 

Tubifex tublfex (Mull.). 
Fig. 27 — Cerdas. A, cerda ventral do 6.° segmento. B, C, cerdas 

aciculares dorsals. D, cerda capilar dorsal (parte basal). 
Fig. 28 — Topografia do tergo anterior em vista dorsal. 
Fig. 29 — Segmentos VIII-XIV; vista dorsal (A) e lateral (B). a, 

atrio; b, penis; c, coragao; d, duto eferente; e, esperma- 
teca; f, fund feminino; I, intestine (em parte suprimido): 
k, clitelo; m, fund masculino; n, orificio da espermateca; o, 
ovario parcial; p, prostata: r, vaso dorsal; s, ostio do saco 
espermatico; t, testtculo; u, ovisaco; v, ovario original. 
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ESTAMPA IX 

Bothrioneurum pyrrhum, spec. nov. 
Fig. 30 — Cerdas. A, cerda do 3.° segmen+o. B, cerda do 20." seg- 

mento. C, cerda genital (penlal). 
Fig. 31 — Vasos cutaneos. A, aspeto do lado dorsal dum segmento 

post-clitelar, vendo-se, pontilhada, a aFiuencia oriunda do 
vaso dorsal (nao visivel, slto no lado esquerdo do intes- 
tino). B, corte longitudinal da pele; os vasos em preto. 
a, celomocito; c, cutlcula; e, epiderme com a camada 
subjacente da musculatura circular; I, musculatura longitu- 
dinal; p, peritoneo (somatopleura) ; v, vaso. 

Fig. 32 —• Esquema dos orgaos reprodutivos. a, poro masculino; b, 
botao epldermlco; c, cllteio: d, duto masculino; e, cerdas 
penlais; f, funil femlnino; g, glandula no trecho post-para- 
trial do duto masculino: i, ovisaco; m, funil masculino; n, 
saco espermatico; o, ovario; p, paratrio: r, massa glan- 
dular do trecho pre-paratrial do duto masculino: s, grupos 
de espermatocitos soltos do testlculo; t, testiculo. 
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ESTAMPA X 

Bothrioneurum pyrrhum, spec. no\'. 
Fig. 33 — Cor+e sagital (combinado) do 8.° e 9.° segmento dum 

exemplar maduro. Saco espermatico, ovlsoco, intestmo, 
vasos, cadeia nervosa e celomocitos suprlmidos. a, poro 
masculino; b, bo+ao epidermico; c, clitelo; d, duto mascu- 
lino; e, cerdas penials; f, funii femlnino; g, glandulas post- 
paratrlais; m, fund masculino; o, ovario; p, paratrlo: r, 
massa glandular pre-paratrial; s, grupos de esperma+ocltos 
ilvres; t, festtculo; *, atrio; y, ooci+o no caminho para o 
ovisaco. 

Fig. 34 — Casulo recem-depositado. 
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ESTAMPA XI 

Bothrioneurum iris Bedd. 

Fig, 35 — Cerdas. A, cerda do 2.° segmento; B, cerda do 4.° seg- 
mento com as bifurca^oes das ou+ras cerdas pertencentes 
ao mesmo feixe: C, cerda do 40,° segmento. 

Fig. 36 —■ Esquema dos orgaos reprodutivos. a, poro masculino; c, 
clltelo; d, duto eferente; f, funil feminlno; g, glandulas 
post-paratriais; m, funil masculino; o, ovocito no ovisaco: 
p, paratrio com glandula na calota ental; s, saco esperma- 
tico; t, testtculo; v, ovario; x, atrlo. 
Corte sagital (combinado) dos segmentos genitais. r, 
glandulas foliculares das cerdas; u, vaso no saco esperma- 
tico; z, celomocitos. As letras restantes como na Fig. 36. 
Corte medlano da regiao anterior, a, ganglio supra-Ea- 
ringeo; b, boca; c, celulas cromofilas; e, epiderme; g, glan- 
dulas faringeas; k, celulas cloragogenas; I, musculatura lon- 
gitudinal; n, cadeia nervosa; o, esofago; r, musculatura 
anelar; s, covinha sensorial; v, vasos; z, celomocito. 

Fig. 37 — 

Fig. 38 — 
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ESTAMPA XII 

Fig. 39 — Limnodrilus udekemianus (segmen+os 1-17), vi- 
venfe, com dois especimes de Archigetes sieboldi 
Leuck., urn no saco espermatico (s) e outro no ovisaco (o). 
O parasita no saco espermatico contem ovos maduros. Le- 
tras relatives aos orgaos do hospedador; c, coragao; d. vaso 
dorsal, sito, na regiao em que foi indicado, lateralmente; 
t, testiculo; v, vaso ventral. 

Fig. 40 — Individuo vivente de Archigetes sieboldi Leuck. 
a, vagina; b, botrio ventral; c, bolsa do cirro; d, vitelo- 
duto; e, celulas cervicais; g, ganchinhos caudais; h, esfincter 
no inicio do oviduto; i, ootipo (regiao glandular do ovi- 
duto); o, ovario; p, poro genital; s, vesicula seminal; t, 
testiculo; u, utero; v, vitelarlo. 

Fig. 41 — Parte cefalica de Archigetes sieboldi, estendida 
e contraida em vista ventral (ou dorsal) e lateral. 
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DEPARTAMENTO DE ZOOLOG1A DA UNIVERSIDADE DE S. PAULO 
(Prof. E. MARCUS) 

Anomalia sexual num Ncmatode marinho 

FOR 

Marfa Vannucci Mendes 

(In+erna volunfaria) 
(Com I es+ampa) 

Em material marinho, colecionado em 1936 pelo Prof. P. Sawaya no 
litoral do Rio de Janeiro e fixado em alcool 80 %, o Prof. E. Marcus e Exma. 
Sra. Dna. E. du Bois-Reymond Marcus encontraram uma femea do genero 
En o pi us Dujardin (1845, p. 233), com forte anomalia sexual, que me foi 
confiada para estudo pormenorizado. 

Alem do indivfduo anormal constavam do material coletado outros 5 
da mesma especie, 2 femeas e 3 machos, cuja sexualidade esta normalmente 
estabelecida. A regiao post-anal do macho e da femea nao apresentam 
diferengas. Alguns animais foram corados pelo carmin e diafanizados em 
oleo de cravo, outros fechados em glicerina. 

Discussao sis+ema+ica 

Pelas tabelas de Schuurmans Stekhoven (1935, p. 2-4,26) e de Schneider 
(1939, p. 14-27) considero como certa a classificagao generica. Como ambas 
as resenhas apenas abrangem as duas especies do Mar do Norte e do Mar 
Baltico, nao podem servir para a determinagao definitive do material pre- 
sente. Pica, porem, excluida a possibilidade de se tratar de E. b re vis 
Bast, por possuir manchas pigmentadas concentradas e nao difusas, ao passo 
que cs especimes presentes concordam, em varies caracteres com E. com- 
munis Bast. As estruturas e as medidas que permitiriam ciassificar os es- 
pecimes atuais como E. communis sao as seguintes: (Fig. I) os tres 
termos da formula geralmente usada para a definigao dos Nematodes cabem 
nos limites apresentados por Stekhoven. Assim o primeiro, alpha (a), que 
representa a relagao entre o comprimento total e a largura, deu 33 para os 
machos e 25-32 para as femeas; o segundo, beta (|3), que representa a re- 
lagao entre o comprimento total e o do esofago, deu 6-7 para os machos e 
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6 para as femeas; o terceiro, gama (v), que indlca a relagao enlre o com- 
prlmento tota1! e o da cauda, deu 15 para os machos e 16-17 para as femeas. 
V, i. e, a dlsfancia, em relagao ao comprimento total do corpo, entre o limlte 
anterior e a vulva, deu 57. Os animals sao estreitados no bordo anterior 
e tao largos, ou quasi, na cardia como no meio do corpo. Existem 3 labios 
cada urn com duas papilas e 10 cerdas cefalicas. A altura da cabega ate 
a implantagao das cerdas cefalicas corresponde a urn tergo da linha de su- 
tura. As mandibulas sao 44 % da linha de sutura (Stekhoven da o valor de 
40%). O poro excretor e situado no meio, ou pouco anteriormente, do 
comprimento do esofago. Os espiculos sao encurvados e seu aspeto corres- 
ponde a uma figura de J. G. de Man copiada por Stekhoven (1935, f. 97 D). 
O comprimento dos espxulos e de 1,7 vezes a largura anal; eles sao quasi 6 
vezes mais compridos que largos. O aparelho copulador auxiliar parece-se 
ao figurado por Stekhoven (1935, f. 97 C). Numerosos pares de cerdas 
encontram-se entre a cloaca e o aparelho auxiliar, mas nao me foi possivel 
contar exatamente o seu numero. Dos dois pares de cerdas posteriores a 
cloaca, mencionados por Stekhoven, existe um com certeza e taivez o se- 
gundo. Ocorrem algumas cerdas escassas na cauda, cuja forma e conica. 
Como o material ja tinha sido manipulado anteriormente, nao pude mais 
verificar as chanfraduras nos espiculos, nem contar exatamente as cerdas, 
sobretudo aquelas atraz das manchas pigmentadas e as das linhas sub- 
medianas. 

Os caractsres seguintes obstam, ao meu ver, a uma reuniao dos veimes 
presentes a E. communis: o tamanho dos especimes e a metade da- 
quele Indicado por Stekhoven como limlte Inferior da variabilidade Indivi- 
dual; minhas medidas deram 2,1-2,3 mm. para os machos e 2,9-3,1 mm. para 
as femeas. A comparagao da figura 97 C de Stekhoven e a Fig. 2, revela 
distancia maior entre a terminagao ental dos espiculos e o nivel do aparelho 
copulador accessorio na figura de Stekhoven. O material mediterraneo de 
Marion (1870, p. 22) descrito como Enoplostoma hirtum, hoje 
Enoplus hirtus, (Marion) (MIcoletzky, 1924 p. 236; Coninck & Ste- 
khoven 1933, p. 32) aproxima-se, quanto a distancia entre os espiculos e o 
aparelho copulador auxiliar, mais aos meus especimes do que E. com- 
munis. Por outro lado, nao posso Identificar o material presente com 
E. hirtus, pois e especie de 5 mm de comprimento total. Marion (1870, 
p. 23) descreveu tambem um Enoplostoma minus, hoje Enoplus 
minor (Marion) (Coninck & Stekhoven 1933, p. 33) do comprimento total 
de 2,3 mm com cauda de 0,21 mm e largura de 0,107 mm. Como se ve 
o comprimento total e proximo ao dos meus exiemplares; ca^lculando porem, 
a relagao dessas medidas obtem-se para alpha e para gama valores que 
nao coincidem com as medidas do meu material, apesar de nao serem muito 
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afastadas. Penso, por isso, nao ser possivel identificar o meu material como 
E. minor. As manchas pigmentadas distam do bordo anterior meia largu- 
ra ou menos ainda, e nao, como em E. c o m m u n i s, uma largura Inteira. 
As mandibulas sao 4,2 vezes tal largura, ao passo que Stekhoven da um com- 
primento 3,3 vezes maior. E' verdade que em material belga foi relatada 
como longura da cauda de um macho, 2,4 vezes a largura anal (Coninck 
& Stekhoven 1933, p. 37), mas, tal medida nao foi repetida na ultima resenha 
{1935) de Stekhoven, 

Certos caracteres sao Inconstantes nos varios indivfduos do material 
presente: a largura anal que, nos machos, segundo Stekhoven, seria igual a 
1/2 a largura do corpo, e, num individuo atual 0,7 tal largura, enquanto 
que nos outros corresponde a diagnose de E. c o m m u n i s. A linha poste- 
rior da capsula cefalica apresenta-se em um dos meus exemplares quasi reta, 
em outro ligeiramente ondulada, como na figura 35a de Biitschli (1874), e no 
individuo desenhado (Fig. I) e bastante ondulada. 

Os caracteres morfologicos imposslbilitam, ao meu ver, a classificagao 
dos exemplares do Rio de Janeiro como E. c o m m u n i s, identifica^ao que 
nem mesmo teria sido favorecida zoogeograficamente. Em 1933 E. com- 
munis foi, e verdade, chamado de especie "cosmopolita" (Coninck & 
Stekhoven, 1933 p. 37), mas, na ultima sinopse assinala esse ultimo autor 
(1935 p. 27-28) apenas os mares atlanticos, articos e boreais, com o limite 
meridional no canal da Mancha (Falmouth). Ja de Man deixou de confir- 
mar a ocorrencia de E. com munis no Mediterrianeo (1878, p. 89). 

Tendo descrito Steiner (1921, p. 30), da ilha de Tenerife, uma variedade 
de E. com munis diferente da especie tfpica, entre outros caracteres, 
pelo tamanho menor; compare! os especimes atuais com essa forma, excluida 
por Schuurmans Stekhoven (1935, p. 26) da sinonimia de E. c o m m u n i s. 
Quanto ao comprimento e a espessura concordam, realmente, os animals do 
Rio mais com meridionalis que com com munis, mas, o encur- 
tamento muito forte dos espfculos dirigidos para o lado dorsal de meri- 
dionalis, como tambem a largura da pega auxiliar (I. c., t. 2, f. 7) nao 
se reencontram nos exemplares presentes (Fig. 2). O 6rgao auxiliar pre-anal 
dos vermes aqui em maos nao pude examinar pormenorizadamente no seu 
trecho mais interno, mas, ao que parece, nao concorda com o orgao cor- 
respondente de meridionalis. Visto como nao posso reunir as 51 boas 
especies mais II duvidosas conhecidas em 1933 do genero Enoplus 
(Coninck & Stekhoven, p. 31-34) devo contentar-me com a classifica^ao ge- 
nerica, acrescentando que o material concorda em varios caracteres com 
£. communis. 
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Descriqao da anomalia 

A anomalia do verme consiste no seguinte: apesar de ser uma femea 
(Fig. 3) com todos os orgaos carac+ensticos do seu sdxo: ovario, utero 
(contendo 12 ovocitos ja bastante grandes e quasi todos em divisao) e vagina 
(Fig. 4), apresenta, juntamente ao anus, espfculos quitmicos semelhantes aos 
que normalmente existem nos machos em identica posigao. Os espfculos da 
femea anormal sao urn pouco mais compridos que os dos machos normals. 
Urn dos espfculos e levemente mais comprido que o outro, achando-se ambos 
parcialmente protraidos. Ao lado desse par existem duas pegas accessorias 
("gubernacula") grossas e curtas, que apresentam estriagao transversal. Pro- 
ximo ao oriffcio anal ocorre corpusculo esferico. evidentemente tambem qui- 
tinoide (Fig. 5). Tal "globular body" foi Igualmente encontrado por Steiner 
(1923, p. 152 f. 8, sp4) e considerado por ele como espfculo supernumerario, 
unilateralmente desenvolvido. Numa das outras femeas do material present© 
existe corpusculo esferico semelhante. Esse espfculo rudimentar constitue na 
dita femea o unico representante dos elementos copulatorios masculinos. 

Anomalias sexuais em ou+ros Nematodes 

Conhecem-se varios casos em que fenomenos do tipo descrito ocorrem 
nos Nematodes. De Man (1893, p. 99, III] observou numa femea de 
Chromadora poecilosoma eem outra de Thoracostoma 
figuratum, a presen^a do aparelho copulatorio masculino completo e 
em nada distinguivel do sistema correspondente de machos normals. O mes- 
mo autor (1904, p. 24), relata ainda achado de tres femeas de Enoplus 
michaelseni que apresentam espfculos copulatorios, peQas accessorias, 
papilas e cerdas, do tipo masculino. Em nenhuma destas tres femeas, que 
alias diferiam entre si, os caracteres sexuais secundarios masculinos eram 
completamente desenvolvidos. Alem disso o autor diz ter encontrado "mui- 
to raramente" tal anormalidade entre os Nematodes marinhos de vida livre, 
"habitat" em que vivem as tres especies mencionadas. Stekhoven e Adams 
(1931, p. II) encontraram no meio de muitos indivfduos de outra especie 
marinha, Anticoma limalis, uma unica femea com espfculos rudimen- 
tares e, por Isso, chamada de intersexuada. Conhece-se tambem do genero 
Hialichoanolaimus uma femea intersexuada (Schuurmans Stekhoven 
1935, p. 70: H. m i c r o S p i c u I u m Allgen 1929). 

Em outros Nematodes Ifmnicos, foram observados indivfduos interse- 
xuados em varias especies do genero T r i 1 o b u s (em T. I o n g u s por 



ANOMALIA SEXUAL NUM NEMATODE MARINHO 259 

v. Daday 1905; em T. gracilio por Ditlevsen 191 I, p. 233: Schneider 
1925, p. 546, e outros aufores). Tanto Hagmeier (1912) como Steiner estu- 
daram nos generos Mermis, Agamermls e Paramermis nume- 
rosos intersexuados (Hagmeier chama-os de hermafroditas). Com as cita- 
goes aqui compiladas nao pretendo registrar todas as observagdes relatives 
a femeas de Nematodes com elementos morfologicos masculinos, mas, ape- 
nas mencionar alguns dos casos mais conhecidos. Em todas as observagoes 
de Individuos intersexuados trata-se sempre de femeas que possuem todos 
os caracteres sexuais femininos, primarios e secundarios perfeitamente desen- 
volvidos. O grao de desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos varia, 
sendo estes completos em um especime, apenas esbogados no outro. Das 
publicagoes citadas depreende-se, alem disso, que varia muito, nas varies 
especies, o numero de intersexuados, em relagao com o numero total dos 
individuos da populagao examinada. Nos generos Mermis, Agamer- 
mis e Paramermis, o numero de intersexuados e igual ou ate maior 
que o das femeas normals (Steiner, 1923, p. 159); ao passo que de Man 
(1904, p. 24) observou o fenomeno nas especies marinhas, muito raramente. 

Desde que Meissner em 1854 (p. 209, 257-259) descreveu com tanto 
cuidado o fenomeno em Agamermis albicans encontram-se fre- 
quentemente na literatura referencias correspondentes a outras especies da- 
gua doce. Por outro lado sao escassas as notas correspondentes sobre as 
especies marinhas da vida livre. No genero Trilobus, limnico, a ocor- 
rencia de intersexuados e muito comum. Esse genero foi bem estudado a 
respeito da variabilidade morfologica dentro da especie (Stefanski 1917), 
evidenciando-se a existencia de grande numero de ragas diferentes. Cresce 
em tais especies a probabilidade da ocorrencia de varios genotipos entrela- 
gados, a semelhamja dos estudados por Johanssen no feijao. E verdade que 
MIcoletzky (1917, p. 508) duvida do valor das ragas como verdadeiramente 
existentes. Todavia assemelham-se as curvas de variabilidade de Trilobus 
g r a c i i i s. dadas por Micoletzky (1917, t. 19 f. 2a-e, t. 20 f. 3a-f), muito 
as de Johanssen. A imporfancia genetica dessas ragas ou grupos morfo- 
logicos nao podera ser resolvida enquanto nao for criado o Nematode em 
questao. 

Tao pouco quao em Trilobus foi provada, por meio de cruzamentos 
adequados, intersexualidade verdadeira dos Nematodes nos outros acima men- 
cionados (Steiner, 1923 p. 147). 
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Discussao das anomalias sexuais dos Nemafodes 

Conhecem-se dois tipos fundamentals de anormalidade sexual, a inferse- 
xualldade e o ginandromorfismo. A primeira e condicionada, principalmente, 
pelo cruzamento de ragas diferentes, causa de novas combinagdes genotfpicas 
(Soldschmidt). Admite-se nessas recombinagoes alteragao do equilfbrio en- 
tre os gens, possivelmente os deferminantes do sexo. Tal desequilibrio con- 
sidera-se a causa da formagao de infersexuados. Cruzamenfos diferentes dao 
origem a animals com graos diferentes de Intersexualidade; desde machos e 
femeas com ligeiros tragos do outro sexo, ate Indivfduos com completa in- 
versao sexual. 

O ginandromorfismo deve-se, muitas vezes, a irregularidades mitoticas 
que causam a perda de urn cromosoma sexual. As zonas do corpo do ani- 
mal adulto que derivam das celulas empobrecidas quanto ao numero de 
cromosomas, apresentam os caracteres do outro sexo, se o animal, em que 
tal divisao anomala ocorreu, era homozigoto. Contam-se entre eles os her- 
mafroditas bilaterais e os ginandromorfos, cujo corpo possue regioes asime- 
tricas masculinas e femininas. O individuo intersexuado apresenta-se como 
grao intermediario entre macho e temea; o ginandromorfo e urn mosaico de 
parte masculinas e femininas. 

Segundo Steiner (1923, p. 155) deve-se o grande numero de inferse- 
xuados na especie Agamermis decaudata a hibridagao de varios 
genotipos, citando Goldschmidt (1927, p. 608-611) e Dreyfus (1937, p. 
100-101) e outros, esses exemplares de Agamermis entre os exemplos de 
intersexualidade diploide. De fato existem nesse genero varias ragas diferentes 
como tambem varios graos de intersexualidade sem alteragao paralela de 
todos os orgaos implicados na transformagao. Uns sao muito modificados, 
outros, no mesmo animal, nao tanto (Steiner 1923, p. 158; Goldschmidt 1931, 
p. 137: Lymantria dispar). Em Trilobus longus T. diver- 
si-papillatus Dad.) v. Daday encontrou (1905, citado seg. Steiner 1923, 
p. 157) uma femea fortemente intersexuada. Alem de apresentar aparelho 
copulador e demais caracteres sexuais secundarios masculinos perfeitos e nor- 
mals, possuia pequeno testiculo com curto duto ejaculatorio, evidentemente 
sem fungao. Caso semelhante foi descrito por Micoletzky (1917, p. 509) 
em Trilobus gracilis. Essas observagoes apoiam a opiniao geral 
(Rauther, 1930, p. 319; Meisenheimer 1930, p. 254) de que se trate de verda- 
deira intersexualidade nos casos de anormalidade sexual nos Nematodes, 
provavelmente oriunda de cruzarr "jntos de ragas diferentes (Meisenheimer 
1930, p. 207-208). 
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Por outro lado nao se pode excluir a hlporese do ginandromorfismo, fa- 
vorecida ate pela inexistencia de machos sexualmente anomalos. Existe, 
porem, em analogia ao que foi observado em Lymantria, possibilidade 
de explicar como intersexualidade o fenomeno, apesar de se restringlr as 
femeas. Se admitirmos urn fator feminilizante forte (F) em todas as raijas, 
formar-se-iam machos apenas quando a combinagao genica respetiva fosse 
isenta de tal fator. Sempre que ocorresse o fator F haveria o apareclmento 
de femeas normals. Quanto aos fatores masculinizantes (M), poderia haver 
fortes e fracos como no caso de Lymantria. Quando, devido a uma 
comblnaijao qualquer, se reunissem numa femea (portadora de urn fator F), 
urn ou dois fatores M suficientemente fortes para contrabalangarem a a^ao 
de F, essa femea tornar-se-ia intersexuada. O grande numero de interse- 
xuados em Agamermis nao esta em desacordo com esta hipotese, visto 
como, com cruzamentos apropriados, obteve Goldschmldt Intersexualidade 
em 100% das femeas prospetivas. Combinando essa adatagao dos acha- 
dos de Goldschmldt aos Nematodes limnicos onde sao numerosos os casos de 
anormalidade sexual, a restrigao do fenomeno as femeas nao impediria a sua 
interpretagao como intersexualidade. Em especies marinhas, onde a ocor- 
rencia da anormalidade sexual e rara, mas sempre encontrada em femeas, 
parece possivel tratar-se de ginandromorfismo. Em Chromadora e 
Thoracostoma analisados por De Man (1893) e no caso de um dos 
En op I us aqui presente, o aparelho copulador masculino e completo. No 
especime de Anticoma relatado por Stekhoven e Adams e nas tres fe- 
meas de Enoplus estudadas por de Man (1904), o aparelho genital mas- 
culino e incompletamente desenvolvido. Nesse ultimo caso pode-se admitir 
a perda do respetivo cromosoma num estadio ja adiantado do desenvol- 
vimento. 

Possivelmente nao sao todos os casos de anormalidade sexual nos Ne- 
matodes devidos a fenomenos da mesma ordem. Nas especies terrestres e 
Ifmnicas, com femeas anormais frequentemente ocorrentes e tendencia para 
a formaigao de ragas diferentes e muito provavel tratar-se de intersexuali- 
dade verdadeira; nas especies marinhas cujas femeas apenas as vezes sao 
sexualmente anormais e possivel a existencia de ginandromorfismo. 

Summary 

Among some free-living Nematodes (gen. Enoplus) from Rio de Janeiro 
(3 females, 3 males) one of the females was sexually anormal. SIstematically 
the present material is similar to Enoplus communis but considerably 
smaller; E. communis var. meridionalis Steiner has different spi- 
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cules E. hirtus is bigger than the specimes from Rio and E. minor 
has different body formula. The character of the anormal female consist in 
the presence of spicules and gubernacula only slightly different from those 
of the normal males. The record of anterior description of similar anormali- 
ties shows that such cases only occur In females and are much more rare 
in marine than In limnic species, where they are frequent (Trilobus, Mer- 
mis, Agamermis, Paramermis). Attempting to explain the ine- 
xistence of anormalous males the author admits a strong female factor and 
all types of strong and weak male factores in all races. Certain combinations 
can produce males if the female factor is absent. Intersexual females would 
result if in the same combination a strong female and a strong male factor 
meet. In marine species the phenomenon might be due to gynandromor- 
phism as well as to Intersexuality, for the limnic ones the opinion generally 
adopted that the abnormal females are intersexes, seems to be the only 
admissible. 
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ESTAMPA 1 

Fig. 1 — Cabega da femea anormal. 
Fig. 2 — Espiculos e orgao copulador accessorio de macho 

normal. 
Fig. 3 — Femea com espiculos perto da extremidade cau- 

dal; ovocifos na fase de ma+uraijao. 
Fig. 4 — Vulva da femea anormal. Ovocifos na fase de 

maturagao. 
Fig. 5 — Extremidade caudal da femea anormal. com es- 

piculos e corpo quitinico globular. 
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na America do Sul 
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Joao de Paiva Carvalho 
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Com urn mapa no texto e duas estampas 

Monografia das esponjas dagua doce da America do Sul ainda nao 
foi fentada, havendo apenas, em trabalhos classlcos e recen+es, descrigoes 
avuisas. Da literatura esparsa menciono, como exemplos principals, as pu- 
blicagoes de BOWERBANK (1863), CARTER (1881), POTTS (1887), HINDE 
(1888), AUSTEN (1897), WELTNER (1898), ANNANDALE (1909; 1910; 1911; 
1915) e CORDERO (1923; 1925; 1928). 

Entre os au+ores citados, alguns exploraram tambem a fauna das Spon- 
gillidae brasileiras, sobretudo do norte do pais. 

Sobreleva considerar, como estudos iniciais, os de BOWERBANK (I. c., 
p. 442), que enconfrou seis especies, naquele tempo novas, inclmdas por 
ele no genero S p o n g i 1 I a . 

Dezoifo anos mais farde, CARTER (1. c., p. 87), examinando material 
Identico ao que BOWERBANK teve em maos, colocou as especies deste 
autor nos generos Meyenia (gregaria), Tubella (pau- 
lula, reticulata e recurvata) e Parmula (bate- 
si e browni). Alem disso introduziu o genero Uruguaya, com 
a especie U. corallioides e descreveu SpongiMa na- 
viceila, Meyenia anonima e Tubella spinata. 

Do genero Parmula, do Norte do Brasil, figura, em varies com- 
pendios limnologicos, p. e. no excelente de WESENBERG-LUND (1937, p. 
24 f. 35) uma totografia de P . browni em que se ve urn ninho de 
vespas sobre a esponja, que ficara fora dagua. 

267 
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POTTS (I. c., p. 195) referindo-se a proveniencla de S p o n g i I I a 
n' + ens Carter dlz; "Localldade desconhecida: provavelmente America do 
Sul". Na monografia desse autdr flguram especies encontradas no Brasil, 
no Uruguai, na Guiana Britanica e na Bolivia. 

Ja naquela epoca eram conhecidas cerca de 15 especies sulamericanas. 
das quais 10 provinham do Amazonas. CIncoenta anos mais tarde ARNDT 
(1936, p. 13) Indica o numero de 27 especies (31 formas) sulamericanas, sen- 
do uma fossil. 

ANNANDALE (1910, p. 401-406) refere-se a exemplares de S p o n - 
g i I I a do lago Titicaca; LUTZ & MACHADO (1915, p. 49) assinalam es- 
ponjas dos rios Carinhanha e Grande, afluentes do rio Sao Francisco; COR- 
DEIRO (1923, p. 134) estuda duas Spongillidae de Santa Ana (Misiones) e 
Uruguaiana; ARNDT (1930, p. 48-49) refere-se a Parmula browni, 
do Amazonas; OLD (1932, p. 452), quando compara Heteromeyenia 
i n s I g n i s Weltner, com H. repens de Michigan, diz que a pri- 
meira especie ocorre somente no Brasil. 

CORDE1RO colecionou esponjas dagua doce em diversas iocalidades bra- 
sileiras. Nao sei se alem dos trabalhos desse autor, acima citados, existem 
referencias as especies colecionadas no Estado de Sao Paulo. 

Cumpre-me agradecer ao Sr. Prof. Dr. WALTER ARNDT, do Museu 
Zoologico de Berlim, a solicitude com que atendeu a dlversos pedidos de 
esclarecimentos que Ihe dirigi, bem como ao Sr. Prof. Dr. ERNESTO MAR- 
CUS e a sua Exma. Esposa, Snra. Da. EVELINE DU BOIS-REYMOND MAR- 
CUS, o consideravel auxilio que me foi dispensado na confecqao do pre- 
sente trabalho. 

Material e metodos 

Ao realizar estudos relatives a biologia da Manjuba ( A n c h o v i a 
sp.) na regiao do rio Ribeira de Iguape, durante o mes de Janeiro de 1941, 
por ocasiao de urn dos exames a que submeti a flora marginal e a vegeta- 
gao submersa do citado rio, tive o ensejo de encontrar uma esponja dagua 
doce que crescia ao redor da haste duma planta aquatica comum naquela 
regiao ( E 1 o d e a sp.). 

O primeiro fragmento colhido representa uma colonia em torma9ao 
(Fig. 1), e, no mesmo local, encontrei tambem a colonia mais desenvolvida 
da Fig. 2, acompanhada de diversas outras menores. 

O material achava-se em recanto reman^oso, porem, de aguas bem 
arejadas, da lagoa denominada "Pastinho", situada a margem direita do 
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rlo Ribelra (Mapa 1-a). O termometro acusou temperatura de 31° C. e 
o exame microscoplco dagua revelou abundancla de materia organlca 
em suspensao, alem de rlqueza apreciavel em micro-crustaceos. Identicas 
condi(;5es apresentavam-se na lagoa formada a margem esquerda do rlo 
Jacupiranga (Mapa l-b). 

«| B..; S I It 

Esca-to. 1; Jooooo 
M B 4pr* fit* p\o Jdcop wAng 
(h) L RiatinliO' 

Mapa I 

Na ocasiao da prlmeira colheita, em Janeiro de 1941, as colonlas en- 
contravam-se desprovidas de gemulas. 

A 19 de Fevereiro do mesmo ano, gramas aos esfor^os desenvolvldos 
pelo meu colega de trabalho, snr. FRANCISCO DE ANDRADE RAMOS, 
funcionario da DIvisao de Protegao e Produ^ao de Peixes e Animals Silves- 
tres, do Departamento da Produgao Animal, obtive grande quantidade de 
amostras, da mesma proveniencia e em condi^oes absolutamen+e Identicas 
as que haviam sido constatadas no mes anterior. Nao somente este mate- 
rial como o que foi enviado a 20 de Abril seguinte, da mesma localidade, 
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achavam-se sem gemulas e, assim, deixaram de fornecer malores esdareci- 
mentos. 

Enfre outros autores, ANNANDALE (1911, p. 43), refers que na Euro- 
pa, America do Norte e no Japao, a produgao de gemulas e constatada 
com a aproximagao do inverno. Deliberei, por isso, realizar novas pesqulzas 
a partir do mes de Junho. Servindo-me ainda dos valiosos prestimos do snr. 
ANDRADE RAMOS, foi explorada uma lagoa, sem nome certo, sltuada nas 
proximldades da barra do rio Jacuplranga (Mapa l-b). Ai fiz a quarta co- 
leta de amostras, em data de 20 de Junho. O material foi examinado e 
revelou a existencia de pequenas vesfculas de cor amarelo dourada, lem- 
brando muito uma goticula de ouro, sobre a qual se houvesse langado uma 
pincelada de verniz. Esses orgaos foram considerados como gemulas em 
formaijao mas nao apresentavam ainda vestigios de espiculas ou amfidiscos. 
Apenas uma camada homogenea e opaca de arqueocitos distribuia-se no cen- 
tre da gemula. 

Deliberei efetuar nova coleta no mes Imediato, mesmo porque, dada 
a irregularidade das condigoes atmosfericas que caracterisaram o ano de 
1941, tudo Indicava que convinha aguardar temperaturas mais baixas. 

Particularmente interessante apresentou-se o material de Junho, no qual 
se encontrava uma colonia de Bryozoa Phylactolaemata, P I u m a t e 1 I a 
fruticosa Allm., pela primeira vez identificada na America do Sul (veja 
p.. . . deste Boletim). 

No dia 22 de Julho, efetuei a quinta coleta, na barra do rio Jacupl- 
ranga. A temperatura dagua acusou 16,6° C. Provavelmente devido a gran- 
de quantidade dagua contida no rio Ribeira e, consequentemente, no leito 
do rio Jacupiranga, a vegeta^ao aquatica da lagoa por ele formada achava- 
se meio submersa, circunstlancia que dificultou sobremaneira a realizaijao das 
coletas. Apesar disso, na flora marginal, foram obtidas colonias bem de- 
senvolvidas. Nesse material foi possivel constatar a existencia de gemu- 
las, que puderam ser pormenorizadamente examinadas. 

A 17 de Agosto seguinte, no mesmo local, foi feita nova coleta de 
material, tambem provido de gemulas. Amostras ulteriores foram obtidas 
ainda a 21 de Outubro, ocasiao em que nao mais constate! a presen^a de 
gemulas. 

Nas lagoas por mim visitadas, as colonias de espongiarios nunca foram 
encontradas a profundidades malores de 30 cms., nem em grandes quantida- 
des. Eoram raros os exemplares volumosos (como os da 5.* coleta): fre- 
quentemente, as colonias desenvolviam-se sobre raizes de plantas aquaticas. 
Isso concorda com as observances feitas por diversos autores, dizendo, p. e., 
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BAILEY (West Point, Nova York), em resposta a consulta de BOWERBANK 
(1863, p. 443) : "As Spongillidae dos pequenos lagos desta regiao, rara- 
mente formam massas volumosas". 

Aiguns fragmentos aderentes a raizes de Eichhornia crassi- 
p e s (Aguape), revelaram a existencia de pequenas colonias em forma^ao, 
nas quais foi possivel observar, durante dois dias, o movimento constante 
das correntes internas, atraves da transparencia do epitelio pavimentoso. 
Viram-se transportadas pequenas particulas escuras, que circulavam do atrio 
cloacal ao conduto exhalante ou osculo. Essas colonias foram mantidas vi- 
ventes durante pouco mais de dois dias. 

A minha tecnica de fixagao obedeceu as regras usuais. Na maceragao 
destinada a facultar o exame das espiculas, colocam-se fragmentos da es- 
ponja fresca em "Eau de Javelle" que, conforme a temperature, deve ser tro- 
cada mais ou menos frequentemente. live bons resultados tambem com a 
maceragao em agua e com o metodo aconselhado por OLD (1932, p. 440), 
baseado em concentrado frio de HNOs. 

Para a clarificagao das gemulas, obtive bons resultados com a solugao 
■alcoolica de fenol aconselhada por CORDERO (1925). 

Notas sis+ematicas 

O genero Ephydatia, de distribuigao cosmopolita (ARNDT 1926, 
p. 357) e ja verificado no Eoceno da Hungria (Ibid., p. 346) foi Introduzido 
na ciencia por LAMOUROUX (1816, p. 2), referindo-se o nome a uma Naia- 
da da mitologia grega. A posigao das esponjas no reino animal ou vege- 
tal ainda nao se achava definida nessa epoca (LAMOUROUX 1821, p. 28), 
figurando, todavia, Ephydatia, na ultima monografia de LAMOU- 
ROUX (1824, p. 47), como animal. Ja o grande zoologo, que era JOHN 
ELLIS (1786, p. 182), tinha definido as esponjas como animals e as pesquisas 
de ROBERT EDMUND GRANT (1825 e seg) e JOHN FLEMING (1828, "A 
History of British Animals". Edinburgh) estabeleceram definitivamente a po- 
sigao dos Porifera entre os animals (CARUS 1880, p. 565). Tal foi tornado 
na devida consideragao no classico manual de actinologia de BLAINVILLE 
(1834, p. 533-534), mas, na enciclopedia de O'KEN (1841, p. 211), muito es- 
palhada naquele tempo, as esponjas limnicas e marinhas ainda foram trata- 
das como plantas, entre algas, liquens e musgos. JOHNSTON (1847, p. 
433-434) contesta ainda na segunda edi^ao da sua famosa Historia dos Zoofi- 
tos Britanicos a natureza animal das esponjas, destituidas de orgaos indivi- 
duals, em oposi^ao aos polipos dos Cnidaria, nesse tempo tidos por orgaos 
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dos "Polipeiros", e, alem disso. sem as fungoes exlbidas, geralmente, pelos 
animals. 

A especie atual ainda nao foi verificada na America do Sul, e, por isso, 
nao pude classifica-la com auxilio das publicaijoes relativas as Spongillidae 
suiamericanas. Devo a identifica^ao a excelente monografia das Spongillidae 
mdicas (ANNANDALE 1911), onde a especie foi Incorporada (p. 351) no ge- 
nero S p o n g I I 1 a LAMARCK 1816. A sinonimia, reunida por ANNAN- 
DALE (i. c.), mostra que a especie foi descrita por POTTS (1882) como 
Meyenia crateriformis. VIsto, porem, que M e y e n i a 
CARTER (1881, p. 90) e sinonimo de Ephydatia LMX. (ARNDT 
1926, p. 351), e a classificagao de crateriformis no genero 
S p o n g i 11 a "era pouco feliz" (carta do Prof. Dr. ARNDT, de 22 de 
Setembro de 1941), o nome correto hadeser Ephydatia crate- 
riformis (Potts). 

A olassifIca9ao das Spongillidae baseia-se, em grande parte, 
nas gemulas. A configuragao das colonias depende, como em outros ani- 
mals sesseis, os Briozoos, de varios fatores mesologicos, de analise dificil, 
como tambem do estado fisiologico e da Idade das colonias. Assim, en- 
controu OLD (1932, p. 443) colonias ramificadas e compactas de S p o n - 
g I I I a lacustris, umas ao lado das outras, em lagos e rios norte- 
americanos. Nesses casos, evidentemente, nao atuavam fatores ecologicos, 
no sentido de CARPENTER (1928): "as formas ramificadas ocorrem em la- 
gos e o +ipo piano em rios; constituindo este uma resposta as condigoes 
adversas, provocada peia rapidez da correnteza". 

A diversidade morfologica que dificulta a determina^ao de colonias, 
mesmo amplamente desenvolvidas, mas, desprovidas de gemulas, levou os 
pesquisadores a recorrer ate a sinais qmmicos, manifestados, segundo VAN 
TR1GT, pelo cheiro diferente de duas especies comuns na Europa, mencio- 
nando ARNDT (1928, p. 80) esse carater na chave para a determinate da- 
quelas colonias das Spongillidae da Alemanha, cujas gemulas nao se acham 
desenvolvidas. 

Descrigao de Ephydatia crateriformis (Potts) forma arndti, 
forma nova 

As colonias, quando aderentes a ramos de vegeta§ao, sao relativamen- 
te frageis, transparentes e digitiformes. Em outros substrates, sao mais ro- 
bustas e volumosas. A massa irregular dos exemplares robustos e recober- 
ta por membrana tenue, mas nitida, em que se destacam os poros. Reti- 
rada dagua, a esponja parece envolta em pelicula fina. 
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As colonias aderentes a filamentos de algas, a raizes de Eichhor- 
nia crassipes (Aguape) ou a ramos de capins marginais, assumem, 
por vezes, o aspeto de corpos robustos que lembram a configuragao de 
Parmula browni do Amazonas. 

As espiculas podem ser divididas em tres tipos, a saber: I. No pa- 
renquima: a) "tornota", providas de esplnhos disperses pelo corpo, leve- 
mente encurvadas, com canal central de uma extremidade a outra; b) "oxea", 
estreltas, lisas e retas, tambem com canal central nitido: c) "tylostyla", re- 
tas, espinhosas, com canal central identico as demais. 

II. Na gemula: "sanidaster", fortemente espinhosas, retas ou levemente 
encurvadas. 

Algumas espiculas perifericas da gemula, colocadas simetricamente em 
sentido horizontal e tangencial, bem como outras, irregular e centralmente 
dispostas, possuem a parte mediana quasi Ilsa ou sao providas de peque- 
nas pontas espinhosas tenues. Outras sao espinhosas de cima a baixo, ten- 
do algumas as pontas recurvadas (Fig. 5). 

As espiculas "tornotas" sao levemente encurvadas e espinhosas, existindo 
algumas que em uma das extremidades formam angulo (Fig. 8). 

As "oxeas" sao mais delicadas, lisas e, em ambas as extremidades, ter- 
minam em pontas agugadas (Fig. 6). 

As "tylostylas", em forma de bastao, sao espinhosas e robustas, com 
uma das extremidades obtusa e a outra pontuda (Fig. 7). 

MEDIDAS DAS ESPICULAS (em microns) 

ESPICULAS DO PARENQUIMA 
(Dez a mostras) 

Tornota 6xea Tylostyla 
1 — 283,5 240,7 193,6 
2 — 275,4 250,6 195,4 
3 — 267,3 265,5 200,7 
4 — 251,1 280,4 200.9 
5 — 267,3 275,8 200.4 
6 — 210,6 280,6 200,6 
7 — 291,6 280,9 190,8 
8 — 271,3 280.9 190,7 
9 — 299,7 275,8 190,7 

10 — 275,4 278,3 1955 

ESPICULAS DAS GEMULAS 
(Dez amostras) 

1 — 66,6 a 68,8 
2 — 64,8 a 66,6 
3 — 55,5 a 56,7 
4 — 56,7 a 59,2 
5 — 64,8 a 66,6 
6 — 79,9 a 80,0 
7 — 64,8 ,a 66,6 
8 — 60,7 a 62,9 
9 — 56,7 a 62,9 

10 — 64,8 a 66,6 
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MED1DAS DAS GEMULAS (em microns) 

(Dez amostras) 
Diametro inferno Total 

1 258 378 
2 260 381 
3 258 379 
4 260 380 
5 261 380 
6 261 380 
7 260 380 
8 260 380 
9 258 382 

10 260 381 

As gemulas possuem configuragao globular (Fig. 3). De colorldo ama- 
relo dourado, sao dotadas de epiderme bem vlsivel, destacando-se a linha 
escura da membrana externa e a camada central. 

O tubo foramlnal (Fig. 4), mais evidente nas gemulas em formagao, © 
cilmdrico, de tamanho medio e mais alargado na base. A extremidade do 
orificio, em geral, nao ultrapassa a margem limitada pela coroa de espi- 
culas dispostas tangencial e horizontalmente na camada externa. 

Algumas gemulas apresentam conforma^ao singular, pois, possuem tubo 
■foraminal duplo. 

Foi especialmente o exame das espfculas das gemulas que me levou a 
classificagao definitiva do material do rio Ribeira de Iguape. A passagem 
correspondente de ANNANDALE (1911, p. 84) indfca: "Espfculas das gemu- 
las muitas vezes livres no parenquina, cilfndricas, delgadas e de comprimento 
variavel nos varios especimes de esponjas. Sao retas ou quasi retas; em 
geral, possuem em cada extremidade urn cfrculo irregular de espinhos for- 
tes, direitos ou encurvados que lembra rotula rudimentar. Alem disso, ocor- 
rem no eixo da espfcula gemular espinhos curtos e retos. As vezes sao as 
espfculas gemulares desprovidas de rotulas e, nesses casos, ou sao trunca- 
das ou terminam com ponta aguda". 

Os vestfgios de tal rotula rudimentar nas espfculas gemulares do meu 
material de Junho, cujas gemulas se acharam ainda em formaigao, aconse- 
Iharam-me a aguardar o recebimento de novas amostras. Colhidas estas a 
17 de Agosto, na barra do rio Jacupiranga, verifiquei a constancia dos ca- 
racteres das espfculas gemulares. 

Em comparagao com as espfculas gemulares da forma tfpica de E p h y - 
datia crateriformis (Potts), bem 'lustradas por GEE (1932, p. 
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525-543 f. 3 b) e ARNDT (1931, p. 557 f. 3). apresentam-se as do meu ma- 
terial notavelmente robustas e mals entroncadas. 

For isso, segui o conselho do Prof. ARNDT, considerando os especimes 
do Sul do Estado de Sao Paulo como representantes duma forma peculiar, 
que tenho o prazer de dedicar ao famoso pesquisador do Museu de Berlim, 
Prof. Dr. WALTER ARNDT. 

Notas zoogeogr^ficas 

A ocorrencia de Ephydatia crateriformis (Potts), na Ame- 
rica do Norte. foi assinalada por OLD (1932, p. 470). As duas localidades 
mais aproximadas a America do Sul sao: I) Dzadz Aguada, 10 Km., a su- 
leste de Chichen Itza, no Yucatan (OLD 1936, p. 29); 2) Rio Colorado, 
perto de Lerdo, Sonora (Mexico), 59 miilhas do forte Yuma, na California 
(ARNDT 1933, p. 17-26 t. 1-2). 

Outros lugares de achado norteamericanos sao: Maryland, Pennsylvania, 
New York, Ohio, Indiana, Illinois, Michigan e Wisconsin. 

A especie ocorre, alem disso, no Japao, na China, nas llhas Filipinas e 
nas fndias Orientais. 

Na Europa Ephydatia crateriformis nao foi verificada 
(ARNDT 1926, p. 350), baseando-se a indicagao contrdria, relativa a Irlanda, 
evidentemente em classificagao erronea (OLD 1932, p. 472). 

Fauna acompanhadora 

O exame das colonias revelou a existencia de diversos animais que nelas 
se encontravam, procurando alimento ou abrigo. Seria tarefa de trabalho 
especial pesquisar os componentes da fauna acompanhadora, tanto sistem6- 
tica, quanto biologicamente, nas v6rlas 6pocas do ano. Como enumeragao 
preliminar limito-me, por enquanto, a assinalar os elementos principals da 
dita fauna; 

BRYOZOA. Plumatella fruticosa Allm., encon+rada em Junho. 
NEUROPTERA. Larvas de Sisyra (Fig. 9-10), conhecidas inimigas e habitantes das 

Spongillidae (ANNANDALE 1911, p. 49; OLD 1933, p. 670), toram observadas em 
quasi todas as colonias e, sobretudo, nas do mes de Junho. Essas larvas sao se- 
melhante 6s malaias desenhadas por ESBEN-PETERSEN (1933 p. 628 F. I e 2). As 
figuras de especimes europeus de STITZ (1931, f. 61) e HEYMONS (1909, f. 
42), sobretudo as de STITZ, aproximam-se mais ainda dos exemplaras do rio Ri- 
beira. 
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DIPTERA. Foram encontradas inumeras larvas de Chironomidaa. 
COPEPODA. Figuraram exemplares de Cyclops sp.. em relativa abundancia. 
OLIGOCHAETA. As v6rias Naididae que povoam as esponjas, acham-se, atualmente, 

em estudo no Departamento de Zooloqia. 

Resumo 

Trata o presence trabalho de um espongi6rio encontrado no rio Ribei- 
ra de Iguape, tanto na lagoa denominada de "Pastinho" como de outra, sem 
nome certo, si+uada a montante, proximo a embocadura do rio Jacupiranga. 

Na localidade mais exposta a corrente e rica em substancias alimenti- 
cias (Mapa 1-b) houve colonias massl9as, assaz volumosas; nas 6guas menos 
ricas em ma+eria organica (Mapa l-a) e, ao mesmo tempo, mais calmas, as 
colonias cresceram, em geral, digitiformemente. 

Ambas as regibes sofrem diariamente a influencia das mares, que se 
faz sentir ate pouco acima da barra do citado rio. A especie deve, pois, 
ser considerada como de agua doce e salobra. 

Dos achados mensalmente realizados de Janeiro (1941) a Outubro, as 
gemulas apareceram somente no penodo de Junho e Agosto. 

E. crateriformis nao foi ate agora verificada na America do 
Sul, sendo as duas localidades mais proximas, a peninsula de Yucatan e a 
zona fronteiriga entre o Mexico e a California. 

Confrontando as espiculas das gemulas do material atual com as da 
forma tfpica de Ephydatia crateriformis (Potts), verifiquei en- 
troncamento ou robustez nao presente na forma tipica. A conselho do Prof. 
Dr. WALTER ARNDT (Berlin), considerei o dito carater como sinal distintivo 
duma nova forma, E. crateriformis forma arndti, denominada 
em homenagem aquele pesquizador. 

Abstract 

In the South of the State of Sao Paulo Ephydatia craterifor- 
m i s (Potts) was found In the river Ribeira de Iguape (Map on p. 269). In 
one of the two localities where the sponges were obtained the water was 
richer in organic matter and was more exposed to the current than in the 
other. In the first place the sponges grow massively (Fig. 2), forming rather 
bulky masses, in the second the colonies are finger-like. Both places are 
still in the region of the tides, and their water sometimes becomes a little 
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brackish. In the period from January to October 1941 gemmulae appeared 
only from june to august. 

The species has not yet been verified in South America; the nearest 
findings are Yucatan (OLD 1936) and Mexico near the californian frontier 
(ARNDT 1933). 

The more robust spicules of the gemmulae caracterize the present ma- 
terial as a new form, forma a rndti , named In honour of the famous spon- 
giolist, Dr. Walter Arndt of the Zoological Museum in Berlin, who has been 
kind enough to revise my classification. 

Larvae of S isy ra (Fig. 9-10) occur in the sponges as well as larvae of 
Chironomidae, Copepods of the genus Cyclops and various Oligochaeta 
of the family Naididae. Also zoaria of Polyzoa (Bryozoa) Phylactolaemata 
were found, which Dr. Marcus tentatively Identified with Plumatella fruticosa 
Allm. 
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ESTAMPA 1 

1 — Ephydatia crateriformis (Potts) forma a r n d t i , 
coldnia em formagao. 

2 — Ephydatia crateriformis (Potts) forma a r n d t i , 
col6nia mjis desenvolvida. 

3 — Gemula de E. crateriformis (Potts) forma a r n d t i . 
4 — Dois tipos de tubo foraminal de E. crateriform is (Potts) 

forma a r n d t i . 
5 — Espiculas "sanidaster" das gemulas. 
6 — Espfcula "6xea" do parenquima. 
7 — Espicula "tylostyla" do parenquima. 
8 — Espiculas "tornota" do parenquima. 



JOAO DE P A I V A CARVALHO — Ocorrencla de 
Ephydatia crateriformis (Potts) na America do Sul 
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ESTAMPA II 

9 — Larva de S i s y r a . Fase jovem. 
10 — Larva de S i s y r a . Fase mais desenvolvlda. 
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A. 

Introdugao 

O estudo da 3930 de substancias melanoforo-ativadoras nos pelxes ainda 
hoje fornece ensejo a discussao, dada a divergencia e mesmo a contradigao 
entre os varios pesquisadores. Tal se da, por exemplo, com relagao a ergo- 
tamina. Dessa substancia utilizaram-se Spaeth e Barbour (1917) ao trata- 
rem, em Fundulus heteroclitus, do problema da dupla Iner- 
vagao dos melanoforos (simpatica e parasimpatica), com o fim de eliminar 
a agao das fibras simpaticas (concentradoras). Observaram, como conse- 
que-ncia do seu emprego (tratava-se no caso do proprio centeio sspigado). 
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a concentragao melanoforica seguida de dispersao Incompleta. A adrena- 
lina, que em condigoes normais e melanoforo-concen+radora, adiclonada a 
segulr, causou dispersao maxima. Esta experiencia foi repetida por Giers- 
berg (1930, p. 260) que pretende ter elucidado o fato, admitindo que, nas 
comdigoes experimentais, a adrenalina tinha encontrado como elementos ex- 
citaveis apenas as fibras parasimpaticas (dispersoras), visto as simpaticas se 
acharem inhibidas pela aluagao da ergotamina. Este mesmo autor (I. c., p. 
263), em Phoxinus phoxinus, mediante injeQoes de tartrato de 
ergotamina ("Gynergene" Sandoz), obteve dispersao dos pigmentos dos me- 
lanoforos, seguida de concentragao. Aquf a ergotamina agiria primelro so- 
bre o simpatico, inhibindo-o, e a seguir sobre os proprios melanotoros dire- 
tamente. Dignas de nota sao tambem as experiencias de Duspiva (1931, pp. 
577-579), em Salmo salvelinus. Trabalhando com formas muito 
jovens e "embrioes" (*) fez gotejar o "Gynergene" sobre urn fragmento de 
cauda mamtido em solugao isotonica de NaCl ou sobre exemplares com 
extirpagao previa do saco vitelino. Em ambos os casos obteve forte con- 
centragao nos melanoforos. Pela adi^ao de adrenalina, o rrvaximo conse- 
guido foi uma rapida, mas transitoria, dispersao. Ultimamente, foi experi- 
mentada a influencia da ergotamina sobre melanoforos desinervados. Assim, 
Bacq (1933), em Ameiurus nebulosus. tendo desinervado pre- 
viamente a ponjao central da nadadeira caudal de varios indivfduos por meio 
de secgao do nervo respectivo, submeteu-os a ai;ao do "Gynergene". Afir- 
ma o autor ter obtido concentragao nos melanoforos da area desinervada e dis- 
persao nos das regioes Intatas. A primeira destas conclusoes de Bacq foi re- 
centissimamente refutada por Parker (1941). Realisando este autor, tambem 
em Ameiurus, experiencias mais completas, assinalou que Bacq fora 
vftima de urn ©ngano visual relativamente a observagao sobre o comporta- 
mento dos melanoforos desinervados sob a a^ao da ergotamina. Nao con- 
seguiu Parker revelar aijao alguma dessa substancia sobre estes melanofo- 
ros. embora procedesse de modo identico ao de Bacq. No entretanto ve- 
rificou, tal como este autor, que a ergotamina opera a dispersao nos inerva- 
dos. Para Parker este alcaloide teria a^ao indireta: excitaria um centro ner- 
voso, cujos elementos, por sua vez, determinariam uma descarga de acetil- 
colina pelas termina9oes nervosas sobre os melanoforos. 

Como se ve, sao variadas as opiniSes acerca da maneira pela qual a 
ergotamina age sobre os melanoforos dos peixes. Resumindo-as, teriamos: 

I. Para Spaeth e Barbour a ergotamina e apenas paralisante das fibras 
simpaticas melanoforo-concentradoras. 2. Para Giersberg, alem dessa 3930 

(*) E' o termo usado pelo autor. 
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simp^tico-inhibidora, ha uma outra dlreta dlspersora nos melanoforos. 3. 
Duspiva, o unico a tratar do problema em formas muito jovens e embrioes, 
afirma que a ergotamina e no caso, melanoforo-concentradora. 4. Bacq afir- 
ma que o alcaloide concentra os pigmentos dos melanoforos desinervados e 
dispersa os dos inervados, o que de certo modo lembra a opiniao de Giers- 
berg. 5. Parker, finalmemte, opina que a droga a+ua indiretamente sobre os 
melanoforos, dispersando-lhes o pigmento, nao fendo a^ao alguma sobre os 
mesmos quando se tornam desinervados. 

A oportunidade de dispor de algumas trairas (Hopllas malaba- 
r i c u s ) muito jovens, material relativamente resistente as operagoes e ex- 
perimentagoes, tomou-me possivel, por sugestao do Prof. P. Sawaya, o estu- 
do da a9ao da ergotamina sobre os melanoforos desses peixes. Tambem fo- 
ram experimentadas as influencias de outros fatores. Em particular, devido 
ao fato de se comportarem as formas jovens de certos peixes de modo di- 
verse ao dos adultos, com relagao a v^rios agentes melanoforotropicos, pa- 
receu-me interessante tentar a verifica^o do fenomeno no material disponi- 
vel. Poucas sao as informagoes na literatura sobre este pomto. Com efeito, 
so encontrei as referencias de Wenckebach (1886, p. 240) e de Duspiva (1931, 
p.p. 563-570). O primeiro, em embrioes de Pleuronectes, obteve 
dlspersao dos pigmentos expondo os animals a luz e o segundo verificou que 
embrioes e formas muito jovens de Salmo salvelinus e Perca 
f 1 u v i a t i I i s dispersavam o pigmento dos melanoforos em presen^a da 
luz. Em ambos os casos destes autores, da-se o contrario do que se observa 
nas formas adultas dos peixes em geral, os quais, desde que possuam olhos 
intatos, reagem a luz concentrando os referidos pigmentos (von Frisch 1911; 
Bacq I. c.; Parker I. c. e outros). 

B. 

O material e os metodos 

Foram utilizadas trafras muito jovens, do comprimento de 6 a II mm., 
com a boca fechada e branquias ainda nao funcionantes. Como ponto de 
refeV&ncia nas observagoes foram escolhidos os melanoforos das regi5es: I. 
nadadeira caudal, 2. regiao craniana, 3. saco vitelino, 4. flancos do ter- 
90 medio da cauda. Como indices de expansao e contra9ao destas celulas 
valf-me de algarismos romanos de l-V, a semelhan9a do que fez Sawaya (1939, 
p. 62) quando tratou da mudan9a de cor dos crust6ceos; I para expansao 
maxima e V para a maxima contra9ao. Os animals, provenieintes de uma mes- 
ma desova, chegaram ao laboratorio por especial obsequio dos Drs. Agenor 
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Couto de Magalhaes e Pedro da Azevedo da Diretoria de Produgao Animal, 
aos quais muito agrade^o. Ficaram deposltados em pequenos aquarios de 
vidro com agua da fonte contendo algumas Elodeas. Dai eram reflrados 
e submetldos a agao dos varlos agentes melanoforo+ropicos. A ergotamina 
foi mlnistrada aos animals sob a forma de tartrato de ergotamina ("Gyner- 
gene" Sandoz) numa concentragao maxima de 0,05%. A droga foi ora adl- 
cionada a uma quantidade conhecida de liquido {6gua de fonte) onde nada- 
vam os animals, ora estes eram colocados em uma solugao de 0,05%, con- 
teudo total de uma empola de "Gynergene". O clorldrato de acetilcollna 
Roche * foi usado em varias dissolugoes, como sera visto nas tabelas respeti- 
vas. Observadas as tralras ainda intatas, procedeu-se a operagao para de- 
slnervagao dos melanoforos de deterrmnada regiao: seccionando com urn gol- 
pe rapido de uma tesoura fina, sob a lupa Greenough, totalmente as verte- 
bras e a medula, sempre urn mllfmetro antes da ponta da causa. Os exem- 
plares em que a sec^ao ultrapassava de muito o llmlte da medula foram des- 
prezados. Apos essa operagao, a por^ao distal da cauda arqueava um pou- 
co, abrlndo os lablos da ferida, de onde saia durante algum tempo uma pe- 
quena quantidade de sangue que se coagulava em contato com o meio cir- 
cunjacente. Nao obstainte, a circulagao na area deslnervada da cauda, dis- 
tal ao norte, era preservada h custa dos capllares provenlentes da vena 
c a u d a I i s , conforme se ve no esquema publlcado recentemente por 
Sawaya (1942, p. 169, figura). Naturalmente, apos a intervengao, os animals 
passavam por um penodo de aglta^ao, mas logo depols voltavam ao repouso. 
A locomogao, como era de esperar-se, ficou bastante prejudlcada, deslocan- 
do-se os animals com dlflculdade e & custa somente das nadadelras peito- 
rals. Quanto ao mais, mantiveram-se varies dlas nesse estado, em boas con- 
dlgbes de vitalldade, permltlndo a observagao da Influencla dos varies agen- 
tes empregados. Na preparagao de amblentes claros, clnzentos ou escuros 
foram utlllzados vidros de reiogio, cujas faces convexas foram convenlente- 
mente plmtadas. 

c. 

Parte experimental 

I. Influencla da luz. As trairas foram colocadas em amblentes claros, 
clnzentos e escuros. Um vidro de reiogio pintado de branco e exposto a luz 
solar (dlfusa e dlreta) ou artificial serviu de ambiente claro. Dois vidros de 

(*) Cumpre-me agradecer aos Exmos. Srs. represenfantes no Brasil dos Produtos Roche 
de Basilea, pelo fornecimenlo da acetilcolina, possibilitando estas investiga^Ses. 
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relogio, tornados translucidos por uma leve camada de tinta clnzenta, um 
servindo de tampa, constituiram o ambiemte cinza. Com um dispositivo ana- 
log© ao precedente, cobrindo-se as faces convexas dos vidros de relogio com 
espessa camada de tinta negra, obteve-se o ambiente escuro. Registraram- 
se os seguintes resultados: 

TABELA I 

Influencia da luz sobre os melanoforos de Hoplias malabaricus (6-8 mm) 

Horas claro 
(testemunho) cinza negro 

14,42 1 1 1 
14,53 1 IV-V lll-IV 
15,35 1 1V-V MI-IV 
16,24 1 V IV 
16,27 1 Exposisao a luz 
17,12 1 1 1 

TABELA II 

Influencia da luz sobre os melandforos de Hoplias malabaricus (6-8 mm) 

Horas claro 
(fesfemunho) 

cinza negro 

9,56 
10,22 
10,40 

1 
1 
1 

1 
II-lll 

III-IV 

1 
Ml 
Ml 

Como decorre do exame das tabelas tell, reagem as trafras jovens & 
ausencia de luz por uma forte contragao dos melandforos, sendo mesmo atin- 
gido o estado maximo de contraQao. 

2. Influencia do substraio. As experiencias foram realizadas princi- 
palmente com exemplares medindo 10 a 11 mm. £ importante assinalar esse 
fato por motive que ser6 mencionado na discussao dos resultados. Uma uni- 
ca experiencia foi feita com animal modindo 7 mm. Foi o seguinte o pro- 
tocolo das experiencias com este exemplar de 7 mm.: 
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TABELA III 

tnfluencia do substrate sobre os m«lan6foros de Hoplias malabaricus da 7mm. 

Horas Ambient* Estado dos 
melan6foros 

10,1 vidro de relogio comum, a luz solar (difusa) ll-l 
10,3 idem, forte iluminagao 1 
10,7 idem, idem 1 
10,30 idem, idem 1 
10,53 fundos e paredes negras. iluminado por cima 1 
10,58 idem, idem 1 
11,37 idem, idem 1 
1*1,55 idem, idem (levissima concen- 

tragao) 

TABELA IV 

Influencia do substrato sobre os melanoforos de Hoplias malabaricus de 10-11 mms. 
Nos tres casos, os animais provindos diretamente do aquirio, possuiam melan6foros em 

gr6o IV-V 

Horas Fundo branco Fundo cinza Fundo negro 

11,15 IV IV IV 
11,35 IV-V IV II 
11,51 IV-V IV 1 
12,00 IV-V IV 1 

TABELA V 
Influencia do substrato sobre os melanbforos de Hoplias malabaricus de 10-11 mms. 

Exemplares vindos diretamente do aqu^rio com melan6foros em V. 

Horas Fundo branco Fundo cinza Fundo negro 

14,18 V V V 
14,45 V-IV V-IV 1 
15,10 V-IV V-IV 1 

A trafra de 7 mm., conforme se ve na tabela III, colocada em ambien+e 
canstituldo por fundo e paredes negras, com iluminagao superior, reaglu com 
levissima concentragao nos melanoforos. Os exemplares de 10-1 I mm., subme- 
fidos a influencia de substrafos cinzento e negro, dispersaram fortemenfe o 
pigmento nos melanoforos (tabela IV e V). 
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3. Influencia da aoetilcolina. 

TABELA VI 

Influencia da acetilcolina sobre os melanbforos de H. malabaricus (6-8 mm) 

Horas Ifquido ambienfe melan6foros 

11,29 6gua de fonte cinzento V 
11,40 sol. 1 X I0_7 acetilc. 

em 6gua de fonte idem — 
11,54 idem idem V 

TABELA VII 

Influencia da acetilcolina sobre os melanoforos de H. malabaricus (6-8 mm] 

Horas Kquido ambienfe melan6foro$ 

1 1,25 agua de fonte cinzento V 
1 1,45 sol. 1 X I0'6 acetilc. 

em agua de fonte idem — 
11,55 idem idem V 

TABELA VIII 

Influencia da acetilcolina sobre os melanoforos de H. malabaricus (6-8 mm) 

Horas Kquido ambiente melan6foros 

14,53 agua de fonte cinzento V 
15,35 sol. 1 X I0"3 acetilc. 

em agua de fonte idem V 
15,42 idem idem V 
15,50 idem idem V-IV 
16,12 sol. 1 X I0"2 acetilc. 

em 6gua de fonte idem — 
16,24 idem idem Ill-ll 
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O cloridrato de acetilcolina, como denotam as tabelas VI, VII e VIII, 
quando usado em sol. IxlO-2, operou a expansao dos melanoforos. 

4. Influencia da ergotamina. 
Como o objetivo principal des+as pesquizas era o de verificar a in- 

fluencia da ergotamina sobre os melanoforos intatos e desinervados, somern- 
te nesta serie de experiencias foram empregadas as trairas operadas. 

a) Experiencia com animals ilesos. 

TABELA IX 

Influencia da ergotamina sobre os melandtoros de H. malabaricus (6-8 mm) 

Horas Kquido ambiente melan6foros 

15,56 6gua de fonte cinzento V 
15,58 sol. tartrato de ergo- 

tamina em 6gua de 
fonte (0,01%) idem — 

16,6 idem idem Ill-ll 
16,13 idem idem 1 

TABELA X 

Influencia da ergotamina sSbre os melanoforos de H. malabaricus (6-8 mm) 

Horai Kquido ambiente melan6foros 

17,7 6gua de fonte cinzento V 
17,13 sol. de uma empola 

do "gyn6rgene" 
(0,05%) idem — 

17,26 idem idem 11-1 
17,55 idem idem 1 

As tabelas IX e X correspondem as observa95es dos animais intatos sob 
a a^ao da ergotamina. Das mesmas se depreende que a referida droga, em 
ambos os casos, teve a^ao melanoforo-dispersora. 

b) Experiencia em que a cauda foi separada do resto do corpo por 
meio do galvano-cauterio. 
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TABELA XI 

Influencia da ergotamlna sobre os mslanoforos de H. malabaricus (6-8 mm) 

Horas Kquido ambiente melan6foro$ 

10,3 

10,9 

agua de fonte cinzento V 
Secgao da cauda 

10,12 corpo em agua de 
tonte 

cauda em sol. de 
NaCl a 0,07% cinzento corpo: V 

cauda: V-1V 
10,20 idem idem corpo; V 

cauda: 1 
10,51 corpo e cauda em 

sol. de tar+rato de 
ergotamina a 0,05% idem — 

10,56 Idem idem corpo: lll-i| 
cauda: 1 

11,10 idem idem idem 

A tabela XI mostra que a cauda, separada do corpo e colocada em so- 
lugao a 0,07%, de NaCl, quando submetida a agao do Gynergene, nao deu 
margem a que se observasse dispersao nos melanoforos. 

c) Em animals operados com desinervaijao da regiao terminal da cau- 
da, pelo emprego da ergotamlna em sol. a 0,05%, foi observada dilatagao 
melanoforlca nas areas inervadas e nenhuma alteragao na regiao desinerva- 
da. Foi o seguinte urn dos protocolos obtidos. 

TABELA XII 

Influencia da ergotamina sobre os melandforos de H. malabaricus (6-8 mm) 

Horas Ifquido ambient* melan6foros 

14,24 agua do fonte cinzento V (reg. inervada) 
V (reg. desinervada) 

14,56 idem idem V (ambas) 
15,12 sol. ergotamina a 

0.05% idem V (ambas) 
15,14 idem idem III (reg. inervada) 

V (reg. desinervada) 
16,12 idem Idem sem altera^ao 
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Deslnervando-se, com a tecnica apontada, os melanoforos do ©xtremo 
caudal, verifica-se (tabela XII) nao +er a ergo+amlna agao sobre os mesmos 
no momento proprio em que atua sobre os demais melanoforos do corpo 
normalmente inervados. 

D. 

Discussao dos resultados 

Bacq e Parker, como ja fol mencionado, obtiveram concentragao melanc- 
forlca pela exposigao dos seus animais em ambiente claro iluminado. O se- 
gundo desses autores registrou dispersao media em ambiente cinzento, e, nos 
indivfduos tornados cegos, observou dispersao maxima nos melanoforos. 
Pouchet (cit. de Duspiva, 1. c., p. 561) foi o primeiro a notar a fun^ao pig- 
mento-motora dos olhos, nos peixes, cabendo a von Frisch (1911) porem, a 
analise pormenorizada da fumjao desses orgaos. A luz opera a concentra- 
^ao nos melanoforos de indivfduos adultos de olhos intatos. Ja foi visto, na 
imtrodugao deste trabalho, que Wenckebach, e Duspiva, pelo que me foi 
dado ver na literatura consultada, foram os unicos autores que trataram da 
mfluencia da luz sobre os melanoforos das formas muito jovens de peixes. 
Nestas, a reaijao e inversa a dos adultos, i. e, em presence da luz ha disper- 
sao nos melanoforos. Duspiva assinalou tambem que o escuro provoca con- 
centragao. Segundo esses resultados, a concentragao e a dispersao melano- 
forica sao dependentes nao so da luz como da Idade dos peixes; nas formas 
muito jovens ha dispersao e nos adultos, concentragao do pigmento dos me- 
lanoforos em presenga do referido excitante. Em tal fenomeno, em que se- 
nota o antagonismo entre o comportamento dos melanoforos nos jovens e 
nos adultos, e preponderante o papel dos olhos. von Frisch, por exemplo, 
nada obteve pela iluminaijao de larvas de trutas cegas. 

Tal reagao Inversa observada por Wenckebach e Duspiva tambem existe 
nos meus animais. No meu material, porem, cumpre dizer, o ambiente cin- 
zento sempre se revelou mais eficazmente concentrador que o escuro. 

Duspiva nao atribuiu a uma diferen^a de Inervagao dos melanoforos dos 
embrioes e formas jovens de S. salvelinus esta curiosa inversao de 
rea^ao em presen9a da luz, porquanto, tal como nos adultos, eles possuem 
tambem (p. 579) dupla inervagao (simpatica e parasimpatica), como foi por 
ele histologlcamente demonstrado. F possivel que H o p I i a s tambem 
esteja nesse caso. Se tal se der, somente futuras pesquisas talvez poderao 
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esclarecer essa curiosa inversao do comportamento dos melanoforos nas for- 
mas jovens dos peixes em compara^ao com o dos adultos. 

O substra+o, como tern sido estabelecido, e de grande importancia na 
ativagao dos melamoforos de peixes adultos. O negro provoca dispersao e o 
claro ou Iluminado por baixo, a concentra^ao do pigmento dos refe'ridos cro- 
matoforos. Para as formas jovens e ainda em Dusplva (I. c., pp. 563-570) 
que encontro o unico dado disponivel segundo o qual, em S . s a 1 v e I i - 
nus eem P. tluviatilis, o substrato nao tern a menor Influencia 
sobre a ativa9ao dos melanoforos. Como se pode inferir das tabelas 111, IV 
e V, num caso apenas de urn exemplar de 7 mm. obtive levisslma concentra- 
gao em ambiente negro iluminado por cima. Esse resultado, porem, quando 
multo podera servir de indicio de que em trafras muito jovens existe reagao 
ao substrato. Todavia, com exemplares de 10-1 I mm. registrou-se forte dis- 
persao em substrato negro, nao alterando nem o branco mem o cinzento sen- 
sivelmente o aspeto dos melanoforos; comportaram-se, pois, tal como os adul- 
tos. Quero crer que tal fato tenha corrido por conta do grau de desenvol- 
vimento das trafras (10-1 I mm.). Os melanoforos destas, de fato, ja mos- 
travam reagoes tfpicas das formas aduitas. Por exemplo, antes da experien- 
cia, quando as trafras estavam em aquario exposto a luz solar difusa, os me- 
lanoforos estavam em mftida dispersao. 

Alem dos fatores luz e substrato, tambem substancias qufmicas provo- 
cam a ativagao do pigmento nos melanoforos. Assim, a acetilcolina, tida 
pelos modernos pesquisadores como a via de que se servem as terminagoes 
nervosas para atuar sobre as referidas celulas (Parker I. c., p. 167), dispersan- 
do-lhes o pigmento, determinou em H. malabaricus (Tabela VIII), 
de fato, dispersao melanoforica. Tal resultado concorda com os de 
Dusplva (I. c., p. 578) obtidos em Salmo salvelinus, numa fase 
de vida muito proxima da dos meus amimals. 

Por sua vez, a ergotamina causou dispersao melanoforica nas trafras ex- 
perimentadas intatas. Esta droga, porem, nao tern agao sobre os melano- 
foros de urn fragmento de cauda mantido em sol. 0,07% de NaCl ou so- 
bre os de uma regiao caudalmente situada a uma secgao da medula. Tal 
agao da ergotamina e objeto de discussao por parte dos pesquisadores e 
uma unidade de vistas esta longe de ser alcangada. Os autores que con- 
cordam quanto a agao dispersora da substamcia sobre os melanoforos es- 
tao em maioria, mas, mesmos esses divergem acerca do modo de atuagao 
da droga. Entre os que a empregaram em peixes adultos, destaca-se Giers- 
berg (I. c., p. 263) que, isoladamente, opina pela agao direta da ergota- 
mina sobre os melanoforos, concentrando-lhes o pigmento. Duspiva (I. c., 
p. 577-579), em embrioes e formas jovens, igualmente, obteve concentragao 
melanoforica. Pela equivalencia de idade entre o meu material e o deste ulti- 
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mo autor, as observances do mesmo multo se prestam a um confronto com 
as registradas na presente pesquisa. Esse autor, gotejando o "Gynergene" 
sobre um fragmento de cauda mantido em solunao isotonica de NaCl, obteve 
em Salmo salvelinus concentraQao melanotorica, resultado que, 
com teonica an^loga, nao obtlve nas trafras experimentadas. Em indivi- 
duos com sacos vitelinos previamente extirpados, Duspiva, pelo mesmo pro- 
cesso do gotejamento do "Gynergene", anotou mals uma vez concentranao 
pigmentar nos melanoforos. Os resultados de minhas experiencias (tabs. IX 
e X) em que os animals foram mantldos em solundes de tartrato de ergota- 
mlna a 0,01% e 0,05% sao contrarlos, i. e, houve dispersao melanoforica. 

6 sabido que a regulanao da ativldade melanoforica nao e a mesma em 
todos os peixes. Parker em 1936 resumiu o estado das pesquisas ate entao 
sobre o assunto, e, posteriormente numerosos trabalhos sobre a tisiologia dos 
melanoforos dos peixes foram publicados. Mas, relativamente a regulanao 
mencionada, o que se tern assente ate. hoje e que ha casos em que os 
melanoforos sao controlados por dupla inerva<;ao (uma para concentranao e 
outra para dispersao do pigmento), outros em que um so dos dois processes 
esta sujeito ao controle nervoso e, finalmente, outros ainda em que apenas 
existe regulanao hormonal. Assim, por exemplo, Fundulus hete- 
r o c I i t u s possue duplo controle nervoso, em Mustelus somente a 
concentrana© esta sujeita a inervagao e na lampreia, como nos anfibios, h6 
somente regulaijao hormonal (Parker 1936, p. 365). Nao me foi possivel a 
obtengao de dados sobre o tipo de inervanao dos melanoforos de H o p I i a s 
malabaricus. Quero crer, porem, que na experiencia em que se 
fez atuar a ergotamina sobre fragmento de cauda mantido em solunao fisio- 
logica estavam os melanoforos fora de qualquer influencia nervosa, valendo 
pois o resultado como prova de que a droga nao atua sobre os referidos 
cromatoforos quando desinervados. Quanto aos resultados das experiencias 
com animals operados, com base em von Frisch (I. c., p.p. 333-337), h6 tam- 
bem fortes indicios de que a secgao medular tenha operado a desinervanao 
dos melanoforos posteriormente a mesma. Como, no caso, foi mantida a 
circulagao, os resultados falam ainda mais em favor da opiniao de Parker 
de que a ergotamina nao tern a^ao sobre os melanoforos desinervados. 

Em resumo: 

1. Formas jovens de Hoplias malabaricus dispersam o 
pigmento dos melanoforos em presen9a da luz. Comportam-se, assim. de 
modo inverse ao dos peixes adultos em geral. 

2. Um exemplar de 7 mm., mantido em ambiente negro iluminado por 
cima, apresentou levissima concentragao melanoforica. Exemplares de 10-11 
mm. dispersaram fortemente o pigmento dos melanoforos quando colocados 
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sobre fundo negro, comportando-se, portanto, como os adultos dos peixes em 
gera!. 

3. A acetilcolina disperse o plgmento dos melanoforos de H . m a - 
I a b a r I C u s tal como o faz nos demals peixes. 

4. A ergo+amina tern agao pigmento-dispersora em melanoforos Iner- 
vados de trairas jovens. Este fato nao esta em concordancia com o es+a- 
belecido por Duspiva em exemplares de Salmo salvelinus de ida- 
de equivalente, onde este autor observou concentraijao melanoforica pela er- 
gotamina. 

5. Fragmentos de cauda de H. malabaricus, mantidos em 
solu^ao a 0,07% de NaCl e submetidos a a§ao da ergotamina, nao mostra- 
ram qualquer reagao por parte dos melanoforos. 

6. A ergotamina revelou-se ainda Inativa com rela^ao a melamoforos 
situados numa regiao posterior a uma sec^ao da medula a I mm. da ponta 
da cauda. Tal regiao foi mantida em boas condigoes de circulagao. Com 
o seccionamento, pretendeu-se ter obtido a desinervagao dos melanoforos 
referidos. Este resultado vem em apoio ao ponto de vista de Parker sobre 
a inatividade da ergotamina relativamente a melanoforos desinervados e e 
contrario ao de Bacq, que pretende agir a droga sobre os melanoforos em 
questao. 

E. 

Summary 

Some experiments were performed in order to determine the Influen- 
ce of several excitants on the melanophores of young Hoplias mala- 
baricus, the well known Brazilian fish "Traira". The most of the ex- 
perimenhs were carried on exemplars measuring 6-8 mm. and melanophore 
behaviour towards light, background, acetylcholine and ergotamine was tes- 
ted. To estimate the state of dispersion or concentration of the melano- 
phore pigment, indexes from I to V were chosen, I for maximal dispersion and 
V for maximal concentration, according to Sawaya (1939, p. 62) In his stu- 
dies on the color change in Crustaceans. 

To test light influence, the fish larvae were firstly observed In watch- 
glasses containing pound water and exposed to difuse sun light. Their me- 
lanophore pigment was always in maximal disper ion. Afterwards the ani- 
mals were placed in gray and dark ambients made up by two watch glasses 
one covering the other and whose convex surfaces were convenientty pain- 
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ted. In both ambients pigmental concentration was registered. It was also 
noted that the gray ambient was more effective than the dark. In adult 
fishes (see Bacq 1933, p. 387-3B8: Parker 1941, p. 358, etc.) light causes con- 
centration of the melanophore pigment. In young ones, Wenckebach (1866, 
p. 240) and Duspiva (I93i, p.p. 563-570) observed inverse reaction towards 
the same excitant, i. e, melanophoric dispersion. My results agree with these 
ones and it can be said that also young Hoplias malabaricus 
has a curious Inverse reaction to light. 

It is well known that in adult fishes the black background induces me- 
lanophoric dispersion. In young Salmo salvelinus and P e re a 
f'uviatilis, Duspiva (I. c., p. 568) could not detect any melanopho- 
ric reaction towards black background. In my experiments an exemplar 7 
mn long responded to a black background by a very light concentration of 
their melanophore pigment, neverthless specimens 10-11 mm long on the sa- 
me background dispersed the pigment. This reaction, however, similar to 
that of adult fishes, indicates better that the 10-1 I mm long Hoplias 
malabaricus already respond to background in the adult way. 

Acetylcholine chloride when employed in I x I0"2 solution, causes me- 
lanophore dispersion in young H. malabaricus. This result agrees 
with many other authors'researches. 

Ergotamine tartrate ("Gynergene" Sandoz) has recently been used by 
Parker (1941, pp. 164-166) in Ameiurus nebulosus, when this 
author refuted Bacq's conclusions (1933, pp. 388) concerning the action of er- 
gotamine on denervated melanophores. Parker admits that ergotamine is 
only an indirect excitant of inervated melanophores by Inducing them to dis- 
perse their pigment. In young Salmo salvelinus Duspiva (I. c. pp. 
577-579) observed melanophoric concentration with ergotamine. Dropping 
"Gynergene" in an isotonic solution of NaCl containing tail fragments of young 
Salmo salvelinus, Duspiva registered also concentration of the 
melanophore pigment. Young H. malabaricus submerged in so- 
lutions of 0,01% and 0,05% of ergotamine tartrate showed melanophore dis- 
persion instead of concentration as observed by Duspiva in S . salve- 
linus. By dropping "Gynergene" in a 0,07% NaCl solution containing 
tail fragments of young H. malabaricus no reaction was detected 
in the melanophores. This experiment indicates that ergotamine has no 
action on denervated melainophores, according to Parker s point of view. In 
animals whose spinal cord was cut one millimeter before the tail tip, ergo- 
tamine tartrate was seen to be unable to activate the pigment in the mela- 
nophores of the region posterior to the cut. Based on von Frisch's work 
(1911, pp. 333-337) there is some reason to suppose that those melanophores we- 
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re denervated by the operation. In this case the circulations in the dener- 
vated region was preserved. This experiment also produces evidence of the 
Inalterability of denervated melanophores by ergotamine. 
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