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CONTRIBUICAO AO ESTUDO DA ANATOMIA E FISIOLOGIA 

DO GENERO CALLINECTES (Crustacea Decapoda, fam. Portunidae) 

p o r 

JOSfi KRETZ & WOLFANG BCCHERL 

A convite do nosso amigo Dr. Domingos Larocca passamos uns 
dias nas lindas praias de Guaruja. 0 entiasiasmo, com que se d»'dicava 
nosso amigo ao esporte da pesca, contagiou-nos de tal fo-ma que em 
poucos dias capturamos um bom numero de "siris", levando-os a Sao 
Paulo afim de ennquecer nossas cole^oes. Para mostrar melhor a morfo- 
logia interna, dissecamos alguns exemplares. fiste trabalho deu-nos o 
ensejo de estudar mais a miiido a anatomia destes animais, a primeira 
vista de aspecto pouco atraente, mas atraindo cada vez mais em vista 
das belezas de construgao interna finissima. A literatura sbbre os crus- 
taceos brasileiros infelizmente ainda e muito reduzida. Alem do traba- 
lho de Carlos Moreira: Lista dos Crustaceos Brasileiros, no volume XI 
dos Arquivos do Museu Nacional, so encontramos ainda os do Dr. Herman 
VON Ihering e de Herman Luederwaldt, ambos na Revista do Mvscu 
Paulista, respectivamente nos volumes 2 e 11. Escasso material encon- 
tra o estudioso de morfologia nestes trabalhos, que quasi so se ocupam 
da sistematica. Entre os trabalhos recentes devemos apontar de maxi- 
mo interesse para a anatomia, o do Dr. Paulo Savvaya sobre o Piolho da 
Baleia e o do Dr. Lejeune P. H. de Oliveira, nas Memorias do Institute 
Osvaldo Cruz, relative a sistematica do genero "Uca". O que mais ncs 
ajudou para fazor este estudo e o trabalho de Gerstaeker e Orthmam, 
que elaboraram a parte referente aos Crustaceos para a obra magistral 
de Bronn: "Das Tierreich". Devido a gentileza dos dirigentes do De- 
partamento de Zoologia da Faculdade de Filosofia tivemos a sorte de 
estudar bem os "siris". baseando-nos nesta obra. A eles nossos agra- 
decimentos. extensivos ao Diretor Geral da Secretaria da Agriculture 

Dr. JosB de Paiva Castro, que com toda gentileza acedeu ao nosso pedido. 
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mandando fornecer mais material, contribuindo assim de maneira efi- 
ciente para conclusao desta modesta contribuigao ao estudo da fauna 
nacional. 

Em realizar este trabalhalho sentimos tanto a falta de literatura 
nossa\ acerca de assuntos tao importantes para a ciencia e nao menos 
para a economia nacional. Nao tern duvida que nos ultimos anos muito 
foi feito para enriquecer os conhecimentos gerai? da fauna brasileira, 
mas tambem devemos reconhecer que muito e muito ainda resta a fazer. 
Nunca serao demais aqueles que querem dedicar-se de corpo e alma ao 
estudo da fauna e flora, porque somente os esforgos unidos e entrosa- 
dos darao urn dia o resultado que todos os interessados devem anhelar: 
conhecimento prof undo das nossas riquezas naturais para aproveitar- 
mos bem as mesmas em pr61 da Patria. O velho mundo como a America 
do Norte nos dao um exemplo frisante neste particular. Apesar dos es- 
tudos profundos. vastissimos, feitos nos campos das ciencias naturais, 
continuam os governos a dar aos cientistas todos os meios necessaries 
para continuarem e aprofundarem os estudos e experiencias, erigindo 
laboratories, institutes e estagoes maritimas, gastando somas bem eleva- 
das para esse fim, a primeira vista fora do comum e talvez exageradas 
aos olhos de economistas miopes. Mas eles sabem perfeitamente que 
tornar conhecidas as riquezas de um pais e multiplicar as rendas. Cer- 
tamente nao e somente o amor as ciencias que movem estes governos a 
gastar importancias grandes, mas em primeiro lugar esta a prosperida- 
de da nagao e o que eles querem e engrandecer a mesma, fazendo tudo 
para tirar da natureza os melhores proventos possiveis. Comparando as 
riquezas naturais do Brasil com as ja bem reduzidas dos outros paises, 
muito resta a fazer para podermos tirar, mediante o auxilio das ciencias 
naturais, todo o proveito dos tesouros escondidos e tao pouco conhecidos. 
A necessidade urge neste momento mais do que nunca pela situagao 
creada na Europa, privando-nos de importar materias necessarias, ori- 
ginando-se dai serias dificuldades. De outro lado, favorecem circunstar!- 
cias surgidas de um momento para outro as investigagoes em torno da- 
quelas materias que o proprio pais possa fornecer e que muitas vezes 
ficam de lado por nao existir necessidade de obte-las pelos proprios es- 
forgos. Cada um de nos deve contribuir na medida de suas forgas para 
fazer cada vez mais independente nosso querido Brasil da importagao de 
artigos cujas materias primas sao originais do nosso pais. Fagamos co- 
nhecer bem as nossas riquezas faunisticas, a nossa flora e nosso subsolo, 
intensificando os estudos em todos os sentidos. Cada tijolo serve para 
diantar a obra e em tempo nao muito longo teremos uma construgao a 
altura dos nossos esforgos e que representara dignamente o Brasil. 
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D I V I S A 0 
I. Orcamzacao externa: 

1. Colorido sreral. 
2. Forma externa do corno. 
3. Esqueleto cutanco. 
4. O cefalotorax. 
5. Sternum. 
6. Postahdomen. 
7. Esqueleto interno. 
8. Extremidades; 

A) Extremidades pre-orais. 
a) Olhos. 
b) Primeiras antenas. 
c) Sesrundas antenas. 

B) Extremidades bucais. 
a) Mandibulas. 
b) Primeiros maxilares. 
c) Seprundos maxilares. 
d) Primeiros maxilopodos. 
e) Segrundos maxilopodos. 
f) Terceiros maxilopodos. 

C) Extremidades locomotoras. 
a) Primeiro par de patas. 
b) Patas ambulatorias. 

D) Extremidades post-abdominais. 
9. Exo-esqueleto. 

a) Epicuticula. 
b) Exocuticula. 
c) Endocuticula. 
d) Hipocuticula. 
e) Epitelio quitinopreno. 

II. Organizacao interna: 
1. Sistema muscular. 
2. Orgraos sensoriais: 

a) Oreraos visuais. 
b) 6rgraos auditivos. 
c) Orgraos olfativos. 

3. Sistema nervoso: 
a) Sistema nervoso ventral. 
b) Sistema nervoso visceral. 

4. Tubo digrestivo: 
A) Stomodeum. 

a) Esofagx) e estomagro. 
b) Musculatura do estomagro: 

1) Musculos grastricos externos. 
2) Musculos grastricos internes. 

B) Intestino medio. 
C) Intestino posterior. 

5. Glandulas: 
a> Glandula hepatica. 
b> Glandulas das segrundas antenas. 
c) Glandulas da parede branquial. 
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6. Sistema sangtnneo: 
a) Coracao: 
b) Aorta cefalica. 
c) Arterias laterals antenais. 
d) Arterias hepaticas. 
e) Aorta posterior. 
f) Arteria descendente esternal. 

7. 6rgaos respiratorios. 
8. Orgaos genitais: 

a) 6rgaos dos machos. 
b) Orgaos das femeas. 

9. Biologia: 
a) Vida. 
b) Frequencia. 
c) Locomocao. 
d) Tamanho e resistencia. 
e) Meios defensives. 
f) Alimentagao. 
g) Parasitas e simbiontes. 
h) Prejulzo e utilidade. 

I. ORGANIZACAO externa 

1.) COLORIDO GERAL: 

O siri-mirim ostenta colorido vivo que varia entre castanho escuro 
ate amarelo claro nos tergitos do cefalotorax, apresentando ainda estrias 
horizontais claras ou amarelo-douradas nos limites entre cada placa; es- 
ternitos amarelo-claros ou um tanto esverdeados; a fossa dos sulcos 
amarelo-avermelhada ou esbranqui^ada; extremidades locomotoras cas- 
tanho-escuras no lado dorsal com manchas mais claras e entrenos ver- 
melhos. 

O lado ventral e geralmente de azul-claro, com bordos apical e ter- 
minal vermelhos ou rosados. Lado interno do prefemur e femur branco. 
Pelos natatorios amarelo-avermelhados. 

Os denticulos dos bordos internes dos tenazes sao brancos ou ama- 
relos. Alem dessas cores, a carapaca, principalmente em se tratando de 
siris velhos, e sede de muitas algas que, devido a rugosidade geral da 
carapaga, encontram ai facil acesso. 

Geralmente os siris sao portadores de outros crustaceos, principal- 
mente da familia Balanidae, e de moluscos das familias Pholadidae e 
Myidae, como Gastrochaema que chega a perfurar a carapaga do crus- 
taceo. 

Observamos repetidas vezes, pacotes de ovos pequenos, redondos, 
postos em fileiras e colocados na carcassa e nos apendices locomotores, 
sem que tenhamos conseguido por enquanto, determinar a classe de ani- 
mals, a que pertencem. 
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2.) Forma geral do corpo: 

Enquanto que o decapodo "macruro", apresenta urn corpo estreito 
e comprido, os braquiuros sofreram o encurtamento sucessivo e alar- 
gamento consequente, resultando dai uma atrofia mais ou menos acen- 
tuada do postabdomen e do telson, recurvados para o lado ventral do 
cefalotorax. 

Tambem os pledpodos perderam a sua fungao original de patas na- 
tatdrias. Encaixadas em fendas entre o postabdomen e os esternitos da 
carapaga, apresentam na femea, pelos longos, mdveis, aptos para carre- 
garem a massa ingente dos ovos, que formam uma bola de 2-4 cm. de 
diametro, enquanto que nos machos, os pleopodos desapareceram, com 
excegao de dois pares, dos quais o ultimo par e transformado em drgau 
copulador; os outros tres sao soldados entre si. 

O cefalotorax de Callinectes e bastante grande. Vendo-se o animal 
pelo lado dorsal, ja nao se nota quasi vestigio do postabdomen. Mesmo 
no lado ventral, a parte recurvada se encaixa dentro das fendas do ce- 
falotorax, principalmente nos machos, onde ela e comprida e estreita, 
mais larga e curta nas femeas, A uniao e tao perfeita que quasi nao pode 
penetrar agua entre as duas pe^as, e s6 a custo se pode abrir esta parte. 

Claro esta que um postabdomen, de tal maneira construido, nao re- 
presenta senao um exemplo classico de uma atrofia progressiva, evolu- 
cionista, nao sendo atualmente, senao, o vestigio ultimo de uma parte 
do corpo que em geragoes passadas dominava. 

Igual paralelismo verificamos no tocante as extremidades do cefalo- 
torax, cujos articulos basilares ja nao sao visiveis, do lado superior. 
Tambem as antenas podem ser escondidas dentro das fendas, de ma- 
neira que sao completamente invisiveis de cima. Os articulos basilares 
estao colocados profundamente dentro do torax: o flagelo consta de nii- 
mero pequeno de articulos curtos. Os olhos por seu lado, podem se rc- 
trair completamente dentro de uma cavidade frontal de maneira que 
desaparecem completamente. As mandibulas e os dois primeiros pares de 
maxilares, os maxilopodos, colocados em posigao horizontal, estao intei- 
ramcnte cobertos pelo terceiro par de maxilopodos. fistes, muito bem 
desenvolvidos, sao alargados, principalmente no seu endopodito. £ real- 
mente maravilhosa a maneira pela qual estao dispostos: o endopodito, 
largo na base com uma depressao longitudinal mediana, tern uma segun- 
da lamina a frente. Desta origina-se um palpo triarticulado, curvado 
para baixo, no lado interno do telopodito. O exopodito e mais estreito e 
mais longo, e corre paralelo ao endopodito. 
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Os seus articulos terminais estao cobertos pela lamina anterior en- 
dopoditica. Desta maneira, o maxilopodo forma um retangulo perfeito, 
com disposigao alinhada de todos os seus apendices. Tampa perfeita- 
mente a cavidade bucal. Nao sendo ele sobressalente, muito pelo contra- 
rio, encaixando-se perfeitamente dentro de cavidades preformadas, de 
maneira que, sua superficie externa conserva exatamente o nivel do resto 
da carapaga, claro esta que nao oferece o menor ponto de apoio a agua 
que possa tolher os movimentos natatorios do crustaceo. 

As primeiras patas locomotoras terminam numa pinga forte provi- 
da de dentes duros e com pontos terminais recurvados para dentro. Sao 
terriveis armas de ataque, capazes de esmagar sob a sua pressao as car- 
cassas duras de outros crustaceos. Os tres seguintes pares de extremida- 
des demonstram igual construgao principalmente no tocante aos articulos 
terminais com diferenga, porem, de diminuir progressivamente o tama- 
nho das patas posteriores. 

Nao apresentam pinga terminal, mas fileiras simples ou duplas de 
pelos. 

O quinto par de extremidades toracicas sofreu completa transfor- 
magao dentro desta familia. A sua fungao preponderante sao os movi- 
mentos natatorios: impelir o corpo atraves da agua. Consequentemente 
os seus articulos sao mais curtos, achatados; as membranas interarticula- 
res sao mais moveis e maiores, permitindo maior flexibilidade a cada ar- 
ticulo. As duas pegas terminais sao maiores, sendo a ultima uma lamina 
fina de forma oval, uma especie de remo. 

3.) Esqueleto cutAneo: 

O esqueleto de Callinectes e formado por uma cuticula dura, rija, 
quebradiga, constituindo ela um exo-esqueleto muito resistente. A espes- 
sura da carapaga nao e igual em todo o corpo. Sendo muito forte e grossa 
no lado dorsal, ventral e nas patas, torna-se fina e flexivel no ultimo ar- 
ticulo da quinta extremidade toracica e no telson do macho, enquanto 
que o telson da femea continua sendo rijo e duro. A parte do esternito 
encoberta pelo postabdomen recurvado tambem e de consistencia mole 
e flexivel. O exo-esqueleto mais duro, encontramos no primeiro par de 
extremidades toracais principalmente nas pingas, onde ha incrustagao 
de grande quantidade de cal e crosteina. As partes flexiveis ostentam 
menos cal e mais corneina. 
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4.) O CEFALOTORAX: 

0 cefalotorax e de grandes dimensoes e encobre inteiramente todos 
os segmentos toracais, alcangando em seu bordo posterior a base do post- 
abdomen. Em Callinectes aparece, contudo, uma lamina muito estrei- 
ta do quinto segmento toracico entre a borda da carapaga e o postab- 
domen. Tambem a ultima extreraidade toracica, a pata natatdria quasi 
jd nao e coberta pelo cefalotorax. Distancia-se deste por uma raembra- 
na intermediaria recoberta superiormente por uma curvatura do tdrax. 

O "rostrum" fica bem no centro, nascendo na parte ventral, e es- 
tando soldado com a frente dorsal por uma ponte diminuta, eleva-se num 
apendice de meio centimetro. 

No local em que nasce a segunda antena, ha outro ligamento entre 
a fronte dorsal e a ventral. 

A cavidade ocular e formada no lado ventral por um recurvamento 
muito saliente, convexo, que termina, na parte interna, por uma especie 
de dente obtuso, tao saliente que pode ser visto facilmente do lado dorsal. 
A ponta terminal deste espinho fica a mesma altura da do rostrum, ex- 
cedendo ambas, em comprimento. a fronte dorsal. 

Tirando uma linha mediana a comegar do "rostrum" at raves do ce- 
falotorax, vemos, no lado dorsal da fronte, uma surpreendente harmo- 
nia da lamina denticulada. Esta consta de tres dentes: o interne ou 
"spina intra-ocularis" e o menor. Segue-se entao a "spina supra-antena- 
lis", maior e pontuda, sita entre as duas antenas, e, finalmente a "spina 
infra-antenalis", menor, menos pontuda com base mais larga, localiza- 
da por cima do articulo basilar das segundas antenas. A distancia, o ta- 
manho e forma entre os tres espinhos de cada lado, sao exatamente os 
mesmos, como tambem e identica a sua posigao em rela^ao as antenas e 
aos olhos. 

Ao lado do "rostrum" nascem as primeiras antenas, e ap6s curta 
distancia, as segundas antenas, seguidas no lado externo, pelos olhos, si- 
tuados dentro de cavidades orbitais oblongas. 

Estas sao delimitadas dorsal e ventralmente por duas margens, 
sendo a dorsal a continua^ao direta dos espinhos dorsais do "rostrum". 
Sao as margens orbitais superiores e inferiores. Ambas sao convexas; 
as inferiores mais salientes que as superiores. 

No local, em que a fronte se delimita com a margem lateral do ce- 
falotorax observamos uma fenda nitida, curta, localizada na margem or- 
bital superior, um tanto afastada da linha mediana. Esta fenda observa- 
mos na margem orbital inferior, deslocada, porem, para o lado externo, 
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a base do dente, e um pouco menor que a fenda dorsal. Desta maneira 
a margem orbital superior fica dividida em duas zonas, sendo a interna 
o lobo superciliar e a externa o lobo externo. 

Na margem inferior o lobo interne e largo, enquanto que o externo 
e representado apenas pela zona do primeiro dente lateral. 

A primeira vista, a zona frontal em sua constitui?ao morfologica, 
parece ser a continuacao das zonas laterals, o que, porem, nao se veri- 
fica. As margens laterals do cefalotorax sao constituidas pelas duas su- 
turas pleurais, uma em cada lado. Estas nao estao localizadas, como 
poderia parecer a primeira vista, na zona dos espinhos laterals, mas sim 
no lado ventral. 

Principiam no canto anterior da cavidade bucal. 
Correndo mais ou menos paralelas com a margem dentada, aproxi- 

mam-se desta na metade posterior ate que confluam, perto da zona da 
quinta extremidade toracica, com esta margem. As suturas pleurais de 
Callinectes sao muito desenvolvidas na parte anterior, enfraquecem, 
porem, gradativamente, sendo na metade posterior, visiveis somente com 
vista armada. A zona do lado externo destas suturas nao e senao uma 
parte do notum, inclinado para o lado inferior. 

A zona entre as suturas e as extremidades e a pleura e a parte an- 
terior, que se limita com a boca e chamada: "regio pterygostomica". 

Nos animais jovens as suturas pleurais sao melhor visiveis do que 
nos adultos. Tratando-se de um crustaceo bem velho, podem estar apa- 
gadas quasi inteiramente. 

A margem lateral cefalotoracica e dividida pelos espinhos compri- 
dos em duas zonas, a margem lateral anterior e a margem lateral poste- 
rior. A anterior e um pouco curva; e a posterior e mais ou menos reta 
na parte externa, desce entao fortemente, para tornar-se outra vez reta 
na linha posterior mediana. Desta maneira resulta um cefalotorax duas 
vezes mais largo que longo. 

A margem lateral e simples, contend© nove dentes pontudos na zona 
anterior. O nono dente e tres a quatro vezes mais comprido que os 
outros e termina numa ponta finissima, nos machos; nas femeas e duas 
a tres vezes maior. 

A margem lateral posterior e recurvada e um tanto saliente, sendo 
o rebordo ainda mais grosso na zona mediana posterior. A carapaca do 
cefalotorax mostra algumas suturas dorsais, e originando-se, desta ma- 
neira, diversas regides, a frente da sutura transversal curta: as duas 
regioes hepaticas; entre esta sutura e a comprida: a regiao gastrica; 
atras desta, tendo duas elevacoes ovais em cada lado: a regiao cardiaca. 
Da regiao cardiaca parte uma depressao sinuosa, ora quasi apagada, ora 
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profunda e mtida. Ela vai ate a base dos olhos, delimitando entre si e a 
marcrem denticulada lateral: a zona branquial. 

5.) Sternum : 

O "sternum" de Callinectes e tao largo quanto longo, formando 
quasi um circulo complete. Consta de uma unica placa, dividida em oito 
segmentos, dos quais, os tres primeiros, correspondem aos tres pares de 
maxildpodos. 0 primeiro segment© e muito estreito e pontudo na parte 
rostral cuja ponta vai tocar os cantos internes posteriores do terceiro 
par de maxildpodos e os cinco seguintes aos cinco pares de extremidades 
toracicas. K.stes sao mais ou menos duas vezes mais largos que longos, 
com borda externa arredondada. O sternum das femeas e da mesma 
largura que o dos machos. 

Na linha mediana o sternum demonstra uma depressao profunda, 
estreita nos machos e larga e triangular nas femeas, depressao esta que 
recebe o postabdomen recurvado, correspondendo sempre ao tamanho e 
s. forma do postabdomen. No centro desta depressao reunem-se em dispo- 
siyao radial os segmentos radiais. 

Os sulcos horizontals, que dividem os segmentos do sternum, sao vi- 
siveis, principalmente os posteriores. Os tres anteriores sao mais ou 
menos soldados, mas notam-se pequenas fendas nos limites entre o se- 
gundo e terceiro segmento maxilopodico. 0 limite entre o ultimo seg- 
ment© maxilopddico e o primeiro e salientado por uma depressao. 

Entre as coxas das cinco extremidades ha quatro plaquinhas, que 
servem de ponto de apoio, quando a pata esta em movimento, Chama-se 
episternais e sao delimitadas nitidamente por suturas. 

6.) PostabdOmen: 

0 postabdomen das femeas consta de seis segmentos, sendo os pri- 
meiros dois muito estreitos, com bordas laterals sobressalentes. 0 ter- 
ceiro 6 um pouco longo; o quatro e o quinto tern igual largura. 0 sexto 
ja 6 triangular, tao longo quanto largo, com ponta terminal obtusa. 

O macho tambem tern seis segmentos postabdominais, sendo, no en- 
tanto, as suturas intersegmentares muito fracas. 0 primeiro e principal- 
mente, o segundo, demonstram apendices laterals pontudos. 

0 quinto e sexto segmento sao estreitos, porem terminados em 
ponta agugada, de diminuta consistencia. (Figuras: 1-2). 

oea — i \ 
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7.) Esqueleto interno: 

O esqueleto interno dos braquiuros e especialmente deste nosso ge- 
nero, e de construcao complicadissima. E fragil, formando as lamelag 
endo-esqueleticas placas finas, transparentes, longitudinals ou radicais, 
mais ou menos paralelas ou recurvadas, quasi sempre sobrepostas de 
maneira que constituem um andar de cima e um de baixo, entrecruzan- 
do-se as paredes. Nas lacunas inserem-se os musculos das patas toracicas. 

No lado dorsal posterior, observamos duas fileiras de laminas seg- 
mentares, uma em cada lado, coberta pelas branquias. As laminas sao 
cinco, partindo de cada segment© uma parede divisora. 

Estas placas dorsais internas chamam-se epimeras. O endosternum 
e uma lamina simples, longitudinal, localizada no lado ventral mediano, 
partindo delas algumas "costelas" transversais que se irradiam para 
ambos os lados. 

O canal neural endo-esqueletico e atrofiado. As paredes interseg- 
mentares laterais ou "endopleuras" formam camaras que incluem os 
feixes musculares das patas locomotoras. Sao cobertas dorsalmente pelas 
ja citadas epimeras. No lado mediano posterior, observamos uma parte, 
que emite ramificagoes laterais divergentes. E a "sela turcica". As epi- 
meras demonstram alguns orificios oblongos. Ao todo ha oito segmen- 
tos endo-esqueleticos correspondendo os tres anteriores aos tres maxi- 
16podos e os cinco restantes as extremidades toracicas. 

Explicar ainda mais detalhadamente a construcao morfologica do 
endo-esqueleto, excederia aos limites do nosso trabalho, alem de com- 
plicar ainda mais este assunto, ja de per-si tao emaranhado. 

8.) Extremidades: 

Dividimos as extremidades toracicas em extremidades pre-orais e 
post-orais. 

As pre-orais compreendem as primeiras e segundas antenas e oa 
pedunculos ocelares. 

As post-orais formam onze pares de extremidades, da mesma 
origem morfologica, mas,, transformadas fisiologicamente conforme o 
uso diverso. As seis extremidades anteriores sao mastigadoras, em senti- 
do lato; as cinco restantes sao os apendices locomotores, tambem .em 
sentido lado, inservindo a extremidade anterior a defesa e a apreensao 
do alimento, e as tres seguintes a movimentacao ambulatoria, tocando a 
ultima a movimentagao natatoria. Esta claro que as funqoes fisiologicas 
sao exercidas conjuntamente por todas as patas. Das extremidades mas- 
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tigadoras as mais transformadas sao as mandibulas, enquanto que, 03 
primeiros e os segundos maxilares e os primeiros maxilopodos mostram 
mais ou menos igual construgao, sendo os segundos e terceiros maxilopo- 
dos mais semelhantes ^s patas locomotoras. 

A.) Extremidades pre-orais: 

As extremidades pre-orais originam-se de tres segmentos primitivos, 
completamente soldados nos Callinectes. As tres extremidades, a pri- 
meira e a segunda antena e os olhos, ficam no mesmo nivel, sendo os 
olhos colocados na parte externa, e as antenas na zona rostral mediana. 

a) Os oihos: 

Com relagao aos olhos de Callinectes distinguimos nos articulos um 
basilar e um terminal com a cornea. Entre os dois articulos, ha uma 
jungao que consiste em dobras de peles, facultando ao articulo terminal, 
uma grande movimentagao, principalmente no sentido de cima para 
baixo. Quando o olho esta erigado, basta refrouxar o musculo, e ele prd- 
prio se abaixa automaticamente. 

O articulo basilar consiste numa so massa de natureza cornea, mais 
grossa na parte distal. Na parte proximal, termina, por um engrossa- 
mento, dentro da carapaga toracica. Insergoes musculares existem prin- 
cipalmente no lado ventral. O articulo basilar e oco e enervado pelo nervo 
6tico. 

No lado dorsal do articulo basilar, existem muitos pelos, finos, clarog 
que se enfeixam com maior densidade na ponta lateral terminal. 

No lado dorso-medial, 0 articulo basilar termina com bordo convexo. 
encaixando-se nele uma pe^a triangular, com base contra o articulo in- 
ferior, tendo o seu lado fino enterrado dentro das plicaturas das peles 
membranosas. Esta pega, juntamente com os feixes musculares adutores 
e abdutores, colabora no levantamento dos olhos. 

O articulo terminal e muito mais grosso que 0 basilar, principal- 
mente na sua ponta distal, Ao meio, o articulo terminal e mais estreito, 
com algumas dobras, no lado posterior principal, 

Numa area ventral existem pelos longos, finos (tres a quatro mili- 
metros) os quais sao 6rgaos tateis. 

Fizemos inje^des para observar a porosidade do integumento do ar 
ticulo terminal. Nao houve transpiragao alguma. O articulo terminal de- 
monstra ligeira curva, concava para cima, e esta um tanto comprimido 
lateralmente. Dissecando o articulo, observamos densas fileiras de pig- 
mentos granulosos negros. 
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A cornea e lisa, negra, de brilho intense. No lado ventral anterior 
termina num triangulo pontudo. 

A camada pigmentaria e forte. 

b) As PRIMEIRAS ANTENAS=ANTENULAS: 

As primeiras antenas sao menores que as segundas e constam de 
uma coronha (scapus) e do flagelo (funiculus). A coronha e comprida, 
tripartida; o articulo basilar e estreito, mas longo, formando aproxima- 
damente um anel, que consiste em muitas dobras ou presas com protu- 
berancias. O segundo articulo da coronha e longo, com um engrossa- 
mento na ponta terminal. Neste local existe tambem uma articulagao 
simples, que permite mobilidade num sentido somente. 

O terceiro articulo da coronha, ainda e mais fino que o segundo, 
mas tao longo quanto este. Hi mais estreito no lado apical, engrossando 
progressivamente para terminar em ponta obtusa. 

O flagelo e bipartido, sendo a ramificagao interna a mais grossa. 
O flagelo externo e fino, constando de sete articulos, mais longos 

que largos e terminando numa ponta obtusa. E desprovido de pelos. 
O flagelo interno, grosso, consta de uma placa basilar que continua 

numa outra placa longa, multi-segmentada, e termina por dois flagelozi- 
nhos delgados, articulados, dos quais um e mais curto do que o outro. 

No lado da parte grossa, observamos pelos sensoriais longos, co- 
brindo fileiras de pelos segmentares, envolvendo o articulo todo. 

Sem duvida tal disposigao abriga uma sede de orgaos sensoriais. 
(Fig. 3). 

C) As SEGUNDAS ANTENAS: 

As segundas antenas estao localizadas entre as primeiras antenas e 
os olhos. Sao tres vezes mais compridas que as primeiras, nao demon- 
tram, porem, ramificagao alguma no flagelo. A coronha e triarticulada 
sendo pouco comprida no seu con junto. 

O articulo basilar se assenta sobre uma lamina, denominada "ful- 
crum". Perdeu a sua mobilidade. Ao lado do "fulcrum" ha duas protube- 
rancia calcarea, que trazem feixes de pelos longos. Ai, termina tambem 
a "glandula verde", que e um orgao excretor. 0 segundo articulo da co- 
ronha e um pouco mais longo que largo, com base achatada e um feixe 
de pelos no lado mediano. 0 terceiro articulo e um pouco mais largo e 
muito mais estreito que o segundo. Entre ambos, existe uma articula- 
(jao com inser^oes de musculos abdutores e adutores. Em sua borda ter- 
minal ha alguns pelos. No lado, observamos uma ligeira entumecencia, 
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raais acentuada na parte apical do articulo. 0 flagelo consta de mais de 
quarenta articulos quasi todos mais longos que largos. Apresentam 
alguns articulos estrias longitudinals enquanto os outros sao ineira- 
mente lisos. Os limites interarticulares sao retos ou transversals. Era 
dire^ao a ponta do flagelo os articulos se tomam cada vez mais finos. 

O flagelo de Callinectes tem dois a dois centimetres e meio de com- 
primento, contando menos da metade do comprirnento do cefalotorax. 
(Fig. 4). 

B.) PEgAS bucais: 

No lado superior da boca existe o labro e no lado inferior o labio. 

a) Mandibulas: 

Nas mandibulas de Callinectes distinguimos: a placa trituradora, 
forte com contornos externos arredondados, terminando numa lamina 
aguda, apta a cortar o alimento. Espessa camada de cal garante-lhe a re- 
aistencia. No lado dorsal, um pouco retraido, existe uma protuberancia 
pequena, sobre cuja base nasce o palpo mandibular, tri-articulado, mdvel 
coberto por pelos curtos, sendo o articulo terminal o maior. 

A placa trituradora sofre um ligeiro estrangulamento, para conti- 
nual', entao, pela lamina basilar. Esta e longa, estreitando-se aempre 
mais para o lado basilar e termina numa ponta mais grossa, que serve 
de base as insergoes dos musculos. Na zona mediana do lado interne, 
observamos uma protuberancia curta com uma gibosidade, em redor da 
qual gira quando em uso. 

A lamina basilar e revestida por fora de elementos calcareos, prin- 
cipalmente no lado terminal. No outro lado a sua consistencia diminue. 

No lado ventral, logo em frente, separa-se da lamina basilar um 
apendice fino, longo, flexivel, e muito elastico. Vai diretamente para 
dentro do cefalotorax e e continuado por musculos. Fisiologicamente 
serve de ponto de apoio nos movimentos mandibulares. (Fig. 5). 

b) Primeiros maxilares: 

Os primeiros maxilares sao muito pequenos, menores ainda que as 
mandibulas, possuem, porem, uma grande lamina basilar (epipddito). 
files sao bipartidos, ficando cada apendice subdividido novamente. As 
pegas superiores sao mais curtas e mais largas; as inferiores mais es 
treitas e mais longas. Todas elas apresentam fileiras de cerdas, mais com- 
pridas nos cantos. No lado basilar inferior, encontramos fortes feixes 
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musculares abdutores e adutores. Os primeiros maxilares sao flexivei?, 
elasticos, quasi transparentes. (Fig. 6). 

c) Segundos maxilares: 

Os segundos maxilares, alem de serem maiores que os primeiros. 
distinguem-se destes pelo numero maior de labelos ou apendices como 
tambem pela forma e tamanho do epipodito. Este penetra no torax, en- 
costando-se no maxilar inferior. E comprido, triangular, rico em pelos 
longos, finos, brilhantes e seriados. 

Os maxilares sao de constru^ao muito complicada, variando de seis 
a oito, mais ou menos fendidos. Alguns deles sao grosses, sinuosos; 
outros ostentam prolapses pontudos; outros, finalmente, sao curtos e ar- 
redondados. Contem feixes de cerdas longas, mas num determinado lado 
somente. Tambem o palpo, que e curto e atrofiado, possue cerdas. 

Os segundos maxilares demonstram insenjdes musculares no lado 
inferior. Sao quasi transparentes, delgados e flexiveis, apresentando 
maior consistencia nos bordos externos. (Fig. 7). 

d) Primeiros maxilOpodos: 

No genero CaUinectes, os primeiros maxilopodos se assemelham. 
muito aos segundos e terceiros, divergindo muito, ao mesmo tempo, dos 
primeiros e segundos maxilares. 

Ja apresentam forma um tanto mais definitiva. Sao grossas, quasi 
nao transparentes, de consistencia bastante dura, devido as incrusta- 
goes calcareas. 

Sob um aspecto harmonizam-se com os maxilares: a formagao de 
apendices mastigadores. Podem, portanto, ser considerados como ar- 
ticulos de transmissao. 

As duas laminas mastigadoras, internas, sao bipartidas, apresentan- 
do a lamina superior um apendice a mais. Todas elas sao providas de 
cerdas longas. Do lado externo elas sao unidas por uma pe^a oblonga, 
estreita (endopodito). 

0 exopodito e triarticulado. 0 articulo basilar e duro, muito longo 
e forte. 0 flagelo, que consiste no segundo e terceiro articulo (o ultimo 
com tendencia a formar segmentos, como no flagelo das segundas an- 
tenas) e movel e coberto de pelos curtos. 

Os primeiros maxilopodos estao localizados nas imediagoes da boca, 
exercendo fungao ativa na trituracao do alimento. Fisiologicamente, por- 
tanto, pertencem aos maxilares, enquanto que morfologicamente tomam 
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posigao de entremeio, no tocante a formagao das laminas trituradoras. 
ou. no tocante a forma do exopodito, posigao francamente pertencente 
aos outros dois maxilopodos. O epidodito e insignificante ainda, ja atin- 
gindo, por4m, a regiao branquial (Fig. 8). 

e) Secundos maxil6podos: 

Os segundos maxildpodos constituem morfologicamente as primei- 
ras patas dos decapodos. Constam de exopodito, endopodito e epipodito. 

0 exopodito apresenta constru^ao identica a dos primeiros maxild- 
podos, com excegao de ser maior e ser o articulo basilar ja provido de 
pelos curtos, existindo um pequeno feixe de pelos mais longos no lado 
interno. 0 flagelo tambem c portador de muitos pelos, 

O endopodito dispoe de articulos, sendo o basilar muito grande e 
largo e bipartido longitudinalmente. No lado interno esta coberto por 
cerdas enfileiradas 

O articulo seguinte e curto, porem muito largo. Mostra sutura fi- 
nissima, transversal. Na borda infero-basilar percebe-se ainda uma placa 
diminuta. No lado supero-externo, o segundo articulo forma um apen- 
dice pontudo. Fileiras de cerdas existem na borda superior. 

Os tres articulos seguintes, terminals, estao, quando confrontados 
com as duas pegas basilares, aparentemente fora de propor^ao. Recebe- 
se a impressao, de que temos diante de nos, o comedo de uma perfeita 
pata locomotora, com os articulos basilares bem forraados, mas com os 
articulos restantes atrofiados. Os tres articulos sao iguais, sendo o ter- 
minal um pouco maior que os restantes. Todos eles sao cobertos de pelos. 
O exopodito e perfeitamente igual ao dos primeiros maxildpodos, 

O endopodito consta de cinco articulos. E quitinoso e duro, enquan- 
to que o exopodito e mais elastic© e mole. Os articulos terminals exibem 
cerdas longas, localizadas nas bordas terminals de cada articulo. No ar- 
ticulo basiliar, o numero de pelos e maior. Na base do exo-endopodito 
existe uma placa basilar, que e riscada por diversas dobras e fendas 
Finos estiletes elasticos partem dela e penetram no torax, servindo de 
Ancora de resistencia. Insenjoes musculares encontram-se nestes locals. 

O epipodito e um apendice longo, estreito, recurvado, passando por 
baixo das branquias laterals. Esta inteiramente coberto por cerdas 

longas, enfileiradas, de maneira a poder filtrar a agua, quando passa 
pelas branquias. Certamente exerce fungao fisiologica respiratdria e 
pode receber o nome de branquia epipodial. (Fig. 9). 
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f) Tep.ceiros maxilopodos: 

Ja tivemos ocasiao de descrever os terceiros maxildpodos, quando 
tratamos de morfologia externa geral. Eles fecham a cavidade bucal 
Constam igualmente de endo-exo e telepodito. 

0 telepodito e longo e construido analogamente ao telepodito do 
segundo maxilopodo. Passa por cima das branquias, formando igual- 
mente uma especie de filtro. 

A forma exterior do terceiro maxilopodo corresponde perfeitamen- 
te a sua funcao de tapar a boca. Os tres articulos terminals do endopo- 
dito ficam recnrvados para dentro. (Fig. 10). 

C.) Extremidades locomotoras: 

As extremidades locomotoras ou "pereiopodos" pertencem todas, a 
regiao cefalico-toracica. Ainda que, devido as diferentes fun§6es fisiolo 
gicas, ostentam formagao dimorfa; podem, contudo, ser comparadas aos 
apendices bucais, principalmente aos dois ultimos pares de maxilopodos, 
com a diferenga, porem, de ser o exopodito completamente atrofiado. 0 
endopodito esta desenvolvido normalmente demonstrando sete articulos, 
dos quais, os quatro terminals sao largos e fortes, dando a pata a sua 
forma caracteristica. 

Tambem o epipodito, comum nos apendices bucais, principalmente 
nos maxilopodos, esta inteiramente ausente em Callinectes. 

Os cinco pares de patas demonstram uma perfeita divisao de tra- 
balho, acomodando-se cada extremidade, fisiologicamente, a sua fungao 
primaria. As primeiras patas sao as mais grossas, formando o ultimo e 
penultimo articulo uma pinga forte, denticulada, terrivel arma de ata- 
que e defesa. Para este fim o penultimo articulo emite um apendice 
forte, longo, que termina no mesmo nivel, como o ultimo articulo. As 
tres patas seguintes sao uniformes. Servem para a locomogao. 

0 quinto par de patas, sofreu modificagao radical, constituindo um 
articulo radical, fino, redondo, lameloso. E a pata natatoria servindo de 
remo. Cada pata consta de sete articulos, a saber: coxa, primeiro e se- 
gundo trochanter, femur, tibia, primeiro e segundo tarso. 

a) Primeiro par de patas: 

As coxas constituem uma peca longa estreita. formando um anel. 
Tanto no lado superior como no inferior existe uma articulagao. A ar- 
ticulagao do lado superior consiste numa cabega articulada. formada por 
pequeno apendice do primeiro trochanter coberta inteiramente pela 
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parto superior da coxa, cujo lado interno forma a cavidade articular, pa 
qual, gira a cabe?a. A articula^ao do lado inferior e perfeita. Para a 
sua forma^ao concorre a coxa e o segundo trochanter. Ambas estas pegas 
mostram um apendice alargado no fim e arredondado. Os dois apendi- 
ces ficam hem juntos, sendo o do trochanter imovel, enquanto que o da 
coxa e giratdrio. Tanto o trochanter mmo a coxa, apresentam uma ca- 
vidade lisa, humedecida por elementos graxos, na qual se realizam os 
movimentos giratdrios. No fim dos apendices. existe uma fileira de pelos 
curtos, que impedem a penetragao de areia e humedecem as zonas ou 
faces giratdrias. No lado superior, ha uma membrana pregueada em ser- 
vice da articulagao. O primeiro trochanter e pequeno, mas largo; e se- 
parado do segundo trochanter apenas por uma sutura fina. Ambos sao 
imdveis, demonstrando forma triangular. No lado superior existe uma 
fileira de cerdas compactas. O femur constitue um triangulo irregular, 
ficando o angulo agudo no lado posterior. A linha e recurvada, coberta 
de tuberculos diminutos. 

Entre o segundo trochanter e o femur, existe uma sutura maior, 
porem sem articulacao e dobras na pele, de maneira que, nao ha mobi- 
lidade entre estes dois articulos. No lado supero-anterior, existem tres 
dentes grandes, curvados para a frente e um ou dois denticulos meno- 
res, intermediarios. 

Outros tuberculos existem na rea anterior, como tamb&m no lado 
infero-anterior. 

Na ponta terminal, o exo-esqueleto femural forma duas cavidades, 
uma superior, outra inferior, girando nelas dois apendices gibosos da ti- 
bia. Dobras de pele facilitam os movimentos giratdrios. 

A tibia e curta, com apendice triangular no lado siipero-anterior. 
Duas fileiras de granules percorrem toda a area. No lado terminal ela 
forma duas articulagoes gibosas, que giram dentro de duas cavidades do 
primeiro tarso. As dobras de peles sao muito fortes, principalmente no 
lado interno. 0 primeiro tarso constitue o articulo mais resistente da 
pata toda. Atinge a maior largura na zona, em que se destaca o apen- 
dice. fiste ? longo, em forma de um cone, com dois sulcos laterais, um 
no lado anterior, outro no lado posterior. A sua ponta terminal, ligeira- 
mente esbranquigada, curva-se para dentro. 0 lado interno esta provi- 
de de dentes em numero de tres a cinco maiores e de sete a dez meno- 
res. Na zona terminal, os dentes sao enfileirados, atras, porem, podem 
existir dois ou tres juntos. Fileiras salientes de granules (oito fileiras) 
percorrem o primeiro tarso. No lado terminal, existem duas cavidades, 
nas quais, giram as gibosidades do segundo tarso. 0 segundo tarso cons- 
titue o ultimo articulo da primeira extremidade. file demonstra constru- 
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gao identica a do apendice terminal do primeiro tarso, com excegao de 
ser m6vel, enquanto aquele e fixo. Fechando-se a tenaz, observamos que 
ambos os ramos nao se sobrepoem diretamente, mas o de cima desce ao 
lado interno do debaixo, de maneira que, ainda que ambos tenham pontas 
sobressalentes, as fileiras denticuladas se podem juntar perfeitamente, 
possibilitando assim a captura mesmo do plancton mais fino. Isto ainda 
e aperfeigoado pelo fato de um dente maior de um lado corresponder a 
urn dente menor de outro lado. 

Considerando a primeira pata no con junto de seus articulos, fica- 
mos admirados da perfeita construgao da mesma. Muito poderiam apro- 
veitar os mecanicos profissionais na confecgao de articulagdes, eixos e 
ganchos giratorios. A natureza, artista insuperavel, soube construir as 
extremidades dos siris com a mais acabada perfeigao. A coxa e o tro- 
chanter, o femur e a tibia, giram de frente para traz; a tibia e o pri- 
meiro tarso de baixo para cima; o primeiro e o segundo tarso de cima 
para baixo. Destes tres pianos giratorios resulta que a pata inteira pode 
ser dobrada, a parte anterior interna do femur contra a parte anterior 
interna da tibia e do primeiro tarso. Esta claro que isto e de grande 
vantagem para o animal, porque dobrando a pata, oferecera a menor 
resistencia possivel a agua. 

Um outro fato ainda e digno de nota: as fileiras granulosas. Elas 
obedecem perfeitamente a um sistema ordenado, isto e: originam-se 
numa unica fileira, que percorre o lado posterior do femur. Na tibia esta 
unica fileira femural bifurca-se, divergindo em diregao a borda terminal. 

No primeiro tarso ja temos uma trifurcagao, tambem divergente. 
As fileiras de granules do lado interno dos articulos tern a finalidade 
de nao deixar em absolute escorregar qualquer presa lisa (algas, ciclo- 
pidios, etc.). 

Os tres dentes do femur podem prender qualquer animal pelagico. 
A pin^a, formada pelos dois tarsos, e muito grande em relagao aos de- 
mais articulos da pata, ocupando quasi a metade do comprimento desta. 
As femeas quasi sempre sao de uma simetria regular, isto e, ambas as 
pingas e extremidades sao iguais. Nos machos ao contrario, e raro en- 
contrar-se esta simetria, sendo ora esta ora aquela extremidade maior. 
Este fato apresenta-se-nos como uma especie de dimorfismo sexual, po- 
dendo o macho na luta pela femea, travar duros combates com qualquer 
outro concorrente. Providos de dentes agudos, com as pontas terminals 
voltadas para dentro, devido a contragao muscular fortissima, os crustd- 
ceos podem infligir serios ferimentos mesmo ao homem. Agarrando uma 
concha eles esmagam totalmente o envolucro quitinoso dela. Nao costu- 
mam largar a presa durante muito tempo. Quando qualquer objeto, 
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mesmo uma pedra ou uma das prdprias patas chega no ambito destas 
pin^as colossais, elas se fecham imediatamente. Cprtamente se trata de 
movimentos mecanicos, reflexos, nao controlados. (Fig. 11). 

b) Patas ambulat6bias : 

Os tres pares de patas ambulatdrias sao constituidos analogamente, 
demonstrando o mesmo sistema muscular, a mesma inervagao, as mesmas 
relagoes no tamanho de seus articulos, iguais suturas e igual conforma- 
gao morfoldgica externa com a unica divergencia, de diminuir o seu ta- 
manho de frente para traz. Comprimidos lateralmente, sem nenhum 

■canto ou angulo pontudo com bordas arredondadas ou afinadas, nao ofe- 
recem a minima resistencia a agua, no ato de nadar. Os movimentos ar- 
ticulares sao executados nos mesmos lugares, como nas priraeiras patas. 
havendo tambem imobilidade, nos pontos em que estas sao imdveis. 

As cavidades articulosas permitem articula^ao num sentido so, em 
toda a pata, no sentido de cima para baixo. Cada articulo mdvel tem os 
musculos abdutores e adutores no articulo posterior, ficando este cheio 
completamente pelos feixes musculares. Estes musculos demonstram ge- 
ralmente forma bastante esquisita. Apresenta-se-nos como uma folha de 
palmeira, formada de uma haste central e ramifica^oes laterals. Disse- 
cando estas ramifica^oes sob a lupa, observamos que eles se compoem do 
grande numero de fios finissimos. Melhor seria chamar esta forma^ao 
de tendao. 

O articulo terminal acaba por uma ponta aguda. Desta maneira os 
tres pares de patas formam os orgaos locomotorios, permitindo ao crus 
taceo corrida bastante celere, nunca dirigida para frente ou para traz, 
mas sempre para um dos lados. Os musculos abdutores e adutores sao 
independentes em cada articulo. Mas ha um tendao longo, que perpassa 
toda a extremidade. Na parte ventral do primeiro e segundo tarso, como 
tambem na tibia dos primeiros dois pares de patas locomotoras, e na 
parte infero-terminal do femur do primeiro par, observamos duas filei- 
ras de pelos, sendo os de uma fileira mais longo que os de outra. Pelos 
muito mais curtos existem tambem no lado dorsal do primeiro e segundo 
tarso dos tres pares de patas. A presen^a destes pelos, insinua o fato 
das patas locomotoras ajudarem tambem para a nata^ao. (Fig. 12). 

C) tJLTIMA EXTREMIDADE TORACICA: 

Ja pela constituicao morfologica externa desta extremidade pode- 
mos concluir a sua fun^ao fisiologica. Fla e maior e mais grossa do que 
as patas locomotoras. Os dois articulos terminals estao comprimidos la- 
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teralmente, de maneira que, aparecem como folhas, transparentes e ovais. 
A ultima pata tem maior flexibilidade, porque as plicaturas interarti- 
culares sao mais largas do que as das patas anteriores. Ha tambem uma 
plicatura no lado ventral entre o segundo trochanter e o femur, de ma- 
neira que ai ha flexibilidade. O femur tem tamanho duplo da tibia. 
Ambos estes articulos sao arredondados, quasi tao largos quanto longos. 
Apresentam pelos longos no lado dorsal e um feixe na zona infero-ter- 
minal. 0 primeiro e segundo tarso formam os orgaos natatorios propria- 
raente ditos. 

Para este fim sao muito alargados, como vemos. 0 primeiro tarso 
demonstra depressao mediana, bem acentuada, podendo-se alojar dentra 
dela a parte infero-apical do segundo tarso, quando este for dobrado para 
dentro. Uma depressao longitudinal mediana, acompanhada por depres- 
soes paralelas menos profundas, percorre o segundo tarso. Apresenta 
tambem bordas laterais salientes, originadas por uma depressao circular, 
que corre paralela a borda exterior do articulo. Desta maneira acen- 
tua-se ainda mais a forma de um remo, deslocando quanto mais agua 
possivel, sem precisar fazer movimentos exagerados. 

As quatro articulagoes moveis, permitem movimento numa s6 dire- 
gao, com excegao feita da articulagao que fica entre a coxa e o trochan- 
ter primeiro. Ai o movimento e circular. Si considerarmos ainda o fato. 
de a ultima pata estar localizada mais dorsalmente e em posigao obliqua 
ao torax, as duas movimentagoes, a circular de baixo e a da frente para 
traz on de cima para baixo dos tarsos, sao de todo suficientes para ga- 
rantir movimentos natatorios desembaragados. 

De fato, quasi todas as especies do genero Callinectes, sao nadado- 
ras perfeitas. Evitam o mar muito profundo. Preferem sempre as proxi- 
midades do literal, as enseadas ou embocaduras de rios. Geralmente o 
mar e mais revolto perto das praias, mas pouco incomoda isso aos siris, 
Sabem aproveitar as ondas e se forem alcangados pela ressaca tambem 
nao fazem caso. Levados a praia pela onda, eles procuram voltar com 
a mesma para o mar; caso nao o consigam desatam em corrida veloz, com 
olhos erigados, procurando ganhar a agua. Se isto nao Ihes for possivel 
se enterram na areia. Abrem um buraco com tanta presteza que e difi- 
cil tira-los de sua toca. 

Com este modo de vida, passada quasi toda nas proximidades das 
praias, os siris sao animais muito espertos, conhecedores de todos os pe- 
rigos, com circunstancia de serem admiravelmente provides de 6rgaos 
externos, que os fazem senhores de qualquer eventualidade. Possuem 
pingas de uma forga portentosa, para a defesa propria; olhos erigaveis 
para perceberem qualquer perigo; patas longas, robustas para a corrida 
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pela praia lisa; remos natatdrios para a locomo^ao dentro da agua, enfim, 
tudo e maravilhosamente bem formado e acomodado ao perigoso habitat 
destes crustaceos. (Fig. 13). 

d.) Extremidades post-abdominais: 

As extremidades post-abdominais de Callineetes sao bifurcadas. De- 
monstram modificagao profunda entre o macho e a femea, nao s6 pela 
forma morfologica externa acondicionada para diferentes fun^oes fisio 
Idgicas, mas tambem pelo numero. Os pledpodos de Callineetes exercem, 
em primeiro lugar, fungdes sexuais, servindo os do macho como orgaos 
copuladores, e os da femea como apendices portadores dos ovos. 

Nos machos s6 existem dois pares de pledpodos. O primeiro par d 
maior e completamente modificado. Transporta o esperma para o inte- 
rior da vulva. Nao d ramificado. Em seu lado basilar, interno observa-se 
uma fenda oblonga, por onde entra o espermaduto. Os estiletes termi- 
nais sao longos ,afinando-se progressivamente e terminando numa ponta 
aguda, ligeiramente curvada para fora. O espermaduto e a continua<;ao 
do "vas deferens", que termina no lado interno, a base da pata natatd- 
ria. O espermaduto atinge um centimetre e meio de comprimento. ci- 
lindrico, ostentando pelos curtos, recurvados. No lado terminal ele e es- 
trangulado, seguindo-se entao a parte terminal mais grossa. Esta po- 
netra na fenda da zona basilar do pleopodo, sem que haja jungao com- 
pleta. No seu fim o espermaduto demonstra um apendice curto, conico, 
muito poroso, como se pode ver sob o microscdpio. 

A parte basilar do pleopodo consiste numa substancia quitinosa mole 
e flexivel, havendo ai tambem uma articulagao. No lado inferior obser- 
vamos uma fenda por onde entra o segundo pleopodo, que exerce o papel 
de refor^ar o primeiro pleopodo, muito fragil em sua zona basilar. 

As pe^as basilares do primeiro pleopodo sao rugosas, demonstrando 
saliencias e depressoes. Estao cobertos de poros e pelos de diversas 
formagoes morfologicas. Uns sao curtos, conicos outros, muito longos e 
delgados, nascendo dentro de um circulo, colados k quitina; outros sao 
finos, porosos, inteiramente transparentes, de maneira que ja nao Ihes 
pode ser dado o nome de pelos, mas estiletes plasmaticos; no lado inter- 
no, finalmente, existem acuelos longos, fortes, 4s vezes bifurcados, 
sempre recurvados na ponta. Existem ainda nas pegas basilares pelos 
muito longos, flexiveis, com ramificagoes laterals, de maneira que pare- 
cem verdadeiras penas. fistes pelos encontram-se principalmente no lado 
interno basilar, num apendice conico transparente. O pledpodo propria- 
mente dito 4 transformado em um estilete, fino, longo, com uma fossa 
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mediana, e bordos salientes. 0 segundo par de pledpodos do macho e pe- 
queno, demonstrando estado avangado de atrofiagao. Outros pledpodos 
nao existem, alem dos que concorrem com o ultimo segmento postabdo- 
minal para formarem o telson, que e mole, dobradigo nos machos. 

Nas femeas de Callinectes nao existe o primeiro par de pleopodos. 
Os outros quatro pares formam patas tipicamente bifidas, tao caracteris 
ticas para outros generos de crustaceos. 0 ramo basilar, comum, e grosso, 
mas curto. A ramificagao interna e bi-articulada e mais forte que a ex- 
terna. Ambas possuem pelos longos, finos, parecendo fio de seda, nao 
bifurcados. fistes pedunculos sao continuados por um envolucro trans- 
parente, dentro do qual se encontra o ovo. Os quatro pares de pleopo- 
dos diminuem em tamanho da frente para traz. Sendo os pelos cheios 
de ovos, estes formam uma grande bola, de alguns centimetres de dia- 
metro. O sexto par soldou-se completamente com o ultimo segmento do 
postabdomen para formar o telson. (Fig. 14-16). 

9) Exo-esqueleto : 

O exo-esqueleto consta da cuticula e do epitelio. A cuticula consta 
de quatro camadas: 

a) A epicuticula: (cuticula de Gerstaeker). A epicuticula e ex- 
tremamente fina, de extrutura homogenea, amarelada, co- 
brindo por fora todo o esqueleto, mesmo na zona mais fina. 

perfurada por poros, por onde passam os pelos. Muito re- 
sistente contra qualquer agao de acidos, exerce fungao pro- 
tetora. 

b) A exocuticula: a exocuticula ja e mais espessa e de estrutu- 
ra lamelosa, correndo as lamelas, finas, sobrepostas umas as 
outras, em diregao paralela a superficie. Canaliculos porosns 
atravessam esta camada. E a sede do pigmento, demonstran- 
do colorido variado, prevalecendo geralmente o azul. Contem 
sais calcareos. 

c) A endocuticula: a endocuticula forma a camada mais grossa 
do esqueleto. E formada de lamelas sobrepostas, finas, trans- 
parentes, homogeneas, aumentando o seu numero com a ida- 
de do crustaceo. Sofre muitas modificagoes no tocante ^ sua 
espessura. Esta camada e rica em sais calcareos, sendo atra- 
vessada por pequenos canais porosos que sao a continuagao 
direta dos poros da exo-cuticula. Os canais dos pelos tambem 
passam por esta zona. 
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d) A hipocutlcula 6 fina, consistindo em lamelas vitreas. Nela 
nao existem quasi canals e poros. Tambem nao cont^m sais 
calcareos. 

e) O epitilio quitinogeno. fiste epitelio esta localizado por baixo 
das quatro camadas cutiliculares, dando origem a estas. Po- 
risso mesmo e tambem denominado de "matrix". Consta de 
celulas epiteliais com nucleo bem visivel. £: separada do te- 
cido epitelial pela "membrana basilar". O tecido contem ce- 
lulas tricogenas, grandes; celulas epiteliares; ramificagoes 
terminais finfssimas da inervagao e dos vasos sanguineos e 
outras inclusoes pigmentares e cristaloides. A mudan?a do 
esqueleto principia com a separa^ao das pleuras do rostrum. 
A nova cuticula e completamente mole, endurecendo, porem, 
depois de alguns dias. 

II.) ORGANIZAgAO INTERNA 

1.) Ststema muscular: 

O sistema muscular, enquanto nao foi descrito ja, quando tratamos 
das diferentes partes morfologicas, ha de ser descrito brevemente aqui. 

Podemos distinguir musculos post-abdominais, musculos tor^cicos, 
musculos das extremidades toracicais, musculos dos apendices peri-bu- 
cais e bucais excetuando os dos orgaos internes que serao mencionados 
conjuntamente com estes. 

Em Callinectes, com a atrofia pronunciada do postabdomen, tam- 
b&n os musculos postabdominais estao desenvolvidos s6 fracamente, 
principalmente nos machos. Nas femeas os extensores se concentram na 
linha mediana, formando camada bastante espessa, que vai terminando 
no penultimo segment© em lamelas finas. 

Os extensores se inserem numa lamela saliente, que se origina na 
zona entre dois segmentos, e cuja propor^ao diminue gradativamente da 
frente para traz. Na mesma decresce tambem a espessura dos musculos 
extensores. Tendo o postabdomen a largura de tres a quatro cms., os 
musculos ai s6 ocupam uma area de um a um centimetro e meio em 
frente, estreitando-se ainda mais por de traz, envolvendo desta maneira 
o reto com uma camada protetora. Que esta prote^ao e muito precisa, 
pode-se ver claramente, afastando os pledpodos e os musculos. Entao o 
tubo digestivo muito delgado, fica completamente desprotegido, colocado 
ao lado interno das placas postabdominais. Alem da musculatura prd- 
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pria o reto esta acompanhado por finos feixes musculares longitudinal's, 
■que se inserem em zonas laterals do anus. 

Nos machos a musculatura postabdominal e ainda mais fraca, con- 
densando-se totalmente em redor do reto. No comego do postabdomen ob- 
servamos os extensores grandes, grosses, que divergem de traz para 
diante e vao para dentro do torax. Os musculos flexores postabdominais 
juntam-se aos extensores, que sao quasi tao fortes quanto estes. Os fle- 
xores postabdominais tambem se perdem dentro do torax. Abrindo o 
torax pelo lado inferior, depara-se antes de tudo o grande musculo man- 
dibular. O abdutor mandibular insere-se numa saliencia ao lado do sulco 
cervical e preenche a parte basilar da mandibula. 

0 abdutor mandibular origina-se no lado dorsal, na regiao gastrica 
fi maior que o adutor: desce afinando-se sempre mais, ate que se quiti- 
nisa e termina numa corda fina, uma especie de tendao mandibular. 

Enumerar a localizagao de todos os musculos das antenas, dos olhos, 
dos maxilopodos, etc., nos levaria longe demais. 

Os musculos das extremidades toracicas sao muito grandes. Nos lu- 
gares de insergao dos abdutores e adutores existem placas quitinosas 
finas, opacas. Pelos extensores e reflexores os articulos das patas sao 
afastados ou aproximados uns dos outros. 

Estas placas quitinosas tomam sua origem na base terminal do ar- 
ticulo e penetram profundamente para dentro do articulo seguinte. 

Principalmente grossa e forte e a lamela quitinosa, que toma a sua 
-origem na base do dedo movel da pinga. Ela enche quasi todo o ambito 
da parte grossa do penultimo articulo. Dissecando esta zona, podemos ob- 
servar perfeitamente que esta lamina juntamente com os musculos fle- 
xores e extensores acompanha perfeitamente os movimentos do dedo 
movel. Em todos os outros articulos das patas toracicas, mesmo nos maio- 
res, nao existem placas internas quitinosas. Em compensagao os feixes 
musculares flexores e extensores sao muito fortes. Originam-se na base 
posterior do articulo, a que pertencem, e enchem totalmente o interior do 
articulo seguinte, formando como que duas folhas de palmeira, com 
haste central grossa e com ramificagoes laterais enfileiradas, inserindo- 
se estas ao longo das paredes quitinosas do articulo. 

Esta "folha ou pena muscular" e de consistencia rigida, endurecen- 
do imediatamente quando seca. Toda a extremidade e atravessada por 
um vaso sanguineo e um nervo. Os feixes musculares estao envolvidos 
por tecidos epiteliais. Queremos aproveitar a oportunidade e mencionar 
aqui o fato interessante que pudemos observar repetidas vezes, de que os 
siris, quando importunados, perdem repentinamente a primeira extremi- 
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dade. A separagao sempre se verifica num local determinado, entre a 
coxa e o trochanter. 

£ certamente um gesto automatico, reflexo, de autotomia, tao fre- 
■quente entre os artrdpodos. Um perfeito paralelo encontraraos nos Chi- 
Idpodos, principalmente nos Escutigerideos, nos quais basta tocar a pata, 
que ela se separa imediatamente do tronco. Para este fim jA existem os 
locals premarcados, onde se verificara a cisura. Neste local ha tambem 
um grupo de celulas germinais que garantem a reconstituigao da nova 
pata. Para verificarmos a sensibilidade, mesmo atraves da carapaga sub- 
metemos alguns siris a corrente eletrica. Nos locals onde a quitina e dura, 
uma corrente electrica fraca nao consegue absolutamente perturbar o ani- 
mal. Perturba^des e tremores nervosos repentinos verificamos quando a 
corrente eletrica e aplicada nos locals interartlculares onde ha plicaturas 
de peles. 

Sempre as duas patas correspondentes sofrem choque nervoso. Ir- 
ritando, porem, um local multo senslvel como por exemplo, as peles de 
um maxilopodo, todas as patas toracicas estremecem. O choque eletrico 
passa mpsmo atraves do volume Injente dos ovos, como pudemos veri- 
ficar. Isolando um musculo e examinando-o com grande aumento, veri- 
ficamos por fora um tubo homogeneo transparente, e dentro dele a massa 
estriada com nucleos oblongos. O tubo ou sarcolema e muito elastic©, po- 
dendo ser esticado e afrouxado como se fosse de borracha. 

A estria?ao verifica-se dentro dos feixes fibrilares, havendo ai tam- 
bem um sistema lacunar, muito bem visivel em material fresco. 

2.) Orgaos sensoriais 

Os orgaos sensoriais abrangem os orgaos visuais, auditivos e olfa- 
tivos. 

A sede dos orgaos tateis e toda a superficie do corpo, principalmen- 
te aquelas regioes onde ha pelos e cerdas tateis, portanto a regiao peri- 
bucal e a regiao genito-postabdominal. 

a) Orgaos visuais. 

Os olhos de CaUinectes formam orgaos visuais muito bem aparelha- 
dos. Quern tiver feito a tentativa de pegar siris, quando eles correm ao 
longo da praia, podera confirmar que eles veem o homem ja de uma dis- 
tancia de mais de vinte metros. 

A cdrnea conserva mais ou menos a forma de uma bola, ainda que 

no lado pdstero-superior o pedunculo suba mais que no lado antero-infe- 

-see — »a 
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rior, de maneira que se verifica ligeiro deslocamento da cdrnea, e conse- 
qu.entemente do campo visual para o lado fronteiro-inferior. 

Por fora o olho e revestido por uma camada quitinosa transparente, 
a cdrnea. Esta consta de pseudos-facetas convexas, hexagonicas. 

Os hexagonos estao localizados em fileiras paralelas. Sao mais longos 
que largos. Em algumas fileiras eles se achatara em cima e em baixo, 
de maneira que formam quasi quadrados. A faceta e formada por c61u- 
las hipodermais, localizadas debaixo dela. Atras destas celulas encon - 
tram-se os "cones cristaloides" que podemos muito bem observar com 
aumento de duzentas vezes. Constam de cones transparentes, com ponta 
triangular, obtusa em frente; alargam-se em seguida, para finalmente 
terminarem num pedunculo, que se estreita cada vez mais perfurando a 
camada pigmentaria, preta, e terminando na retina. 

O cone cristaloide, enquanto humido, deixa perceber no quadro mi- 
croscdpico uma sutura longitudinal mediana e uma lateral; de maneira 
que temos quatro partes longas originadas por quatro celulas. 

Secando o cone, divisa-se no centro um corpusculo escuro que re~ 
flete fortemente a luz. 

Sera o corpo cristaloide propriamente dito. A retinula demonstra a 
forma de um prisma e tern pigmentagao no seu lado superior. E atraves- 
sada pelo rabdoma, o qual igualmente cont&n pigmentos. As celulas ro- 
tinulares envolvem o rabdoma. fiste e formado de camadas de lami- 
nulas finas justapostas, de maniera que uma laminula escura e vizi- 
nha a uma clara. As fibrilas nervosas visuais entram nas retinulas. Nos 
mesmos locais penetra tambem pigmento preto, espalhando-se em parte 
no lado basilar das retinulas e, em outra parte, envolvendo os pedunculos 
finos dos cones cristaloides, como se pode observar facilmente sob o mi- 
croscopio. Estas duas camadas pigmentarias, a dos cones cristaloides ou 
pigmento da iris, e a que envolve a base das retinulas, quando elas saem 
do ganglio otico (pigmentos da retina), sao de suma importancia para 
a visao. Temos assim um aparelho visual dioptrico. Os nervos visuais, 
depois de terem atravessado a cuticula, formam uma camada unica: as 
fibrilas post-retinulares. Segue-se entao a "lamina ganglionaria", cuja 
substancia "punctata" consta de uma camada nuclear, molecular e gan- 
glionar. A ultima contem as celulas ganglionares. Debaixo dela fica a 
camada quiasmatica externa, formada por uma rede de neurofibrilas. 
Imediatamente se ajunta a camada quiasmatica interna, mais fina que a 
outra, tambem formada por uma rede de neurofibrilas. Aquela chama-se 
tambem massa medular externa, esta: massa medular interna. A massa 
medular terminal e a terceira camada, mais espessa que as outras duas. 
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e subdividida em dois ajuntamentos de substancia puntata. Ambos os 
ajuntamentos estao reunidos por feixes fibrilares. 

0 nervo 6tico entra no ajuntamento maior, inserindo-se na substan- 
cia puntata com a maioria das suas fibrilas, enquanto que o resto das 
fibrilas se perde no ajuntamento menor. Alem destas duas camadas pig- 
mentares pudemos observar ainda um pigmento amarelado, esparsamen- 
te distribuido, na zona do pigmento inferior. Os cones cristaldides nao 
sao de igual tamanho. Existem uns pequenos e outros bem maiores. Olhan- 
do a cornea pelo lado de fora observamos lateralmente uma zona oval, 
um tanto salientada, constitulda tambem por facetas tipicas, mas cuja 
superficie externa demonstra pelos finos e estiletes diminutos. 

b.) Orgaos auditivos: 

A sede dos orgaos auditivos e o articulo basilar das antenas. Esta 6 
entumecida em sua base, demonstrando saliencias porosas, transparentes. 
fi um tanto dificil descobrir o orgao auditive porque o orificio auditive 
estA coberto por uma sutura. A cavidade ou vesicula auditiva nao e outra 
coisa, do que um aprofundamento da cuticula, aprofundamento este fe- 
chado do mundo exterior por duas fendas. Por dentro existe um alar- 
gamento considerdvel, a vesicula auditiva. Esta 6 muito sinuosa, sepa- 
rada por septos internes em diversas camadas estreitas. dobradas, com 
alargamento em diversos logares. Agumas destas camadas sao mais pro- 
fundas que as outras, correndo uma em sentido horizontal, outras em 
sentido vertical. Conforme os especialistas, deviara os braquiuros carecer 
de otdlitos. 

De fato, nao pudemos descobrir, na maioria dos casos, pedra dentro 
da vesicula auditiva, mas tao somente poros em lugar delas. Contudo. 
observamos alguns exemplares cujas vesiculas continham corpusculos ex- 
tranhos muito miudos. 

Si assim for, pressuposto o fato de a vesicula ja nao ter comunica- 
<jao direta com o exterior, devemos admitir que os otdlitos sejam cor- 
pusculos organicos, formados por qualquer secre^ao vesicular. 

Dentro da vesicula encontramos um grande numero de pelos, em 
parte retos, em parte curvos na ponta. Formam fileiras bastante regula- 
res e perfuram a cuticula. 

A16m desses pelos pudemos observar fileiras de tub^rculos redondos, 
tendo por dentro outro tuberculo menor, no qual se origina um pelo di- 
minuto. o lado extern© da vesicula auditiva existe uma saliencia bastan- 
te pronunciada. Nela encontramos tres a quatro feixes de pelos longos, 
ramificados na ponta terminal e colocados, de tal maneira que dao a 
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impressao de tres a quatro cones cristalinos, cujos esteios sao formados 
por pelos. Os pelos que estao fora da vesicula tem base esferica. Ha ain- 
da por dentro outros pelos, grosses na base, partindo desta um ramo fino, 
sem que haja transi^ao. Estudando o orgao auditivo de diversos exem 
plares, pudemos observar na base da antenula uma formagao vitrea, po- 
rosa, exteriormente igual ao orgao auditivo. Tambem ela tem pelos por 
fora e por dentro. Seria precise fazer ulteriores pesquisas para averi- 
guar isto, porque nos parece que a constituigao deste orgao e muito mais 
complexa do que parece a primeira vista. 

O orgao auditivo tem perfeito paralelo no orgao que se encontra na 
coronha do primeiro flagelo das antenas dos Escutigeridios. 

Pelos auditivos encontram-se ainda em quasi toda a zona de ambas 
as antenas. Demonstram a mesma constituigao como os do orgao au- 
ditivo. 

c.) Orgaos olfativos: 

Estes orgaos de Callinectes estao localizados no flagelo da antenula. 
Sao pelos muito finos e extremamente largos e moveis. Seu numero e 
grande. Unem-se mais ou menos e formam como que um penacho. 

O seu lugar de origem e do lado interno dos articulos curtos do fla- 
gelo externo. Na base de cada pelo ha naturalmente celulas sensoriais, 
inervadas. 

d.) Orgaos tateis: 

Como orgaos tateis funcionam todos os pelos e cerdas, afora os au- 
ditivos e olfativos. Encontram-se em todo o corpo, principalmente, porem, 
nas antenas, nas pegas bucais, nos maxilopodos, nas patas locomotoras, 
nas laminas post-abdominais e mesmo no lado dorsal da carapaga, ainda 
que esporadicamente. Podem apresentar forma morfologica diferente, 
sendo ora longos e finos, ora curtos e obtusos na ponta; ora lisos ou 
dentados. 

3.) SlSTEMA NERVOSO: 

0 sistema nervoso de Callinectes, como dos braquiuros em geral, 
sofreu modificacao analoga a do corpo, isto e: um encurtamento da pri- 
mitiva cadeia ganglionar longa. Excetuando o cerebro, todos os ganglios 
da cadeia ventral estao reunidos numa unica massa ganglionar proxima 
ao ganglio sub-esofageano, partindo dele a comissura postabdominal. 

0 cerebro ou ganglio supra-esofageano de Callinectes demonstra di- 
mensoes exiguas. A sua isolacao acarreta dificuldades bastante grandes 
porque e muito fragil e fica localizado muito em frente, encostando-se 
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quasi ao lado interior da regiao fronteira da carapa^a. Deve-se abrir esta 
para poder isolar o cerebro. 

O cerebro consta de um ganglio tri-partido, que emite no lado ante- 
ro-inferior os nervos para os orgaos das antenulas ou primeiras antenas. 
Sao os nervos acusticos e olfatorios ,terminando em neuronios ramifi- 
cados e em celulas sensoriais, que inervam estes orgaos. Nos cantos 
laterais do cerebro originam-se os nervos oticos, que vao em dire^ao aos 
olhos, entrando neles no lado ventral do pedunculo interno quitinoso. 

Na mesma regiao, um pouco mais adiante, nascem os nervos, que 
vao para as segundas antenas. Logo atras do nervo dtico observamos 
mais dois pares de nervos muito finos, partindo do cerebro em cima de 
uma pequena saliencia; sao os nervos oculo-motores. 

Finalmente observamos ainda um nervo forte, o "integumentario". 
Na parte infero-posterior do cerebro nasce a comissura esofageana, que 
abraja o esofago, formando desta maneira o anel esofageano. Cada co- 
missura e dupla, sendo, porem, ambas as cadeias, duas em cada lado, 
muito unidas, e rodeadas por uma musculatura fraca. A comissura eso 
fageana, desce para o lado inferior e termina na massa ganglionar sub- 
esofageana. 

Para poder observar nitidamente o percurso desta comissura, cor- 
tamos o esofago, perto da boca, levantando-o juntamente com o estoma- 
go. Peles finas, elasticas e transparentes, uma especie de diafragma vis- 
ceral separa o tubo digestive do ganglio infra-esofageano. 

fiste e grande e muito bem visivel. Apresenta forma quasi completa- 
metne redonda, tendo no centro uma lacuna, ultima testemunha da pri- 
mitiva divisao nos diversos ganglios toracais, cujo numero corresponde 
ao numero das extremidades, com comissuras longitudinais intermedia- 
rias, divisao primitiva esta, desaparecida completamnte no nosso caso. 
Desta maneira o ganglio infra-esofageano de CaHinectes, abrangendo 
todos os ganglios dos segmentos toracicos, da origem a uma grande 
quantidade de nervos, a saber nove pares; os quatro pares da frente 
sao muito finos em comparaqao com os cinco pares posteriores. 

0 primeiro par de nervos emite tres ramifica^oes em cada lado. 
Estas acompanham mais ou menos o anel esofageano, dirigem-se entao 
para a frente, descem um pouco e inervam sucessivamente as mandibu- 
las e os dois maxilares. 

O segundo nervo tarn bem se bifurca, fornecendo ramos ganglionares 
ao primeiro e ao segundo maxilopodo. O terceiro nervo anterior vai para 
o terceiro maxilopodo. Nao se ramifica portanto. 0 quarto nervo, emi- 
tindo muitas ramificagoes, abastece a cavidade infero-branquial. 
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0 ganglio infra-esofageano esta localizado bastante em frente, jus- 
tamente debaixo da zona mediana gastrica. Partem dele, alem dos nervos 
ja citados, ainda cinco pares de nervos que vao em dire§ao as patas. 

Cada um destes nervos ramifica-se, atravessando o nervo mais com- 
prido a extremidade inteira, Pode ser visto facilmente, isolando-se o ar 
ticulo terminal do resto da pata. Entao observamos o feixe muscular 
flexor e extensor, e, ao lado do ultimo, uma corda longa, fina, elastica: 
a "muscularis", contendo o nervo locomotor. 

O ramo mais curto emite muitas neurofibrilas, que inervam as 
massas musculares e coxas de cada extremidade. 

Abrindo o siri pelo lado dorsal, depois de afastar tambem o cora§ao 
e o tubo digestive, podemos observar distintamente todos estes nervos. 
de que acabamos de falar. Eles se assentam diretamente sobre a mus- 
culatura ventral, atravessando os quatro pares anteriores os septos qui- 
tinosos do endo-esqueleto. Em todos os nervos locomotores podemos ob 
servar sob o microscopio que estao envolvidos por uma "muscularis1' 
Do ganglio infra-esofageano parte, em diregao reta, justamente em cima 
do septo intra-esqueletal do esternito, a comissura que inerva o post- 
abdomen. Ela demonstra duplicidade, sendo mais fortes nas femeas do 
que nos machos. Dela partem ramificagoes ganglionares, inervando os 
pleopodos. 

b.) SlSTEMA NERVOSO VISCERAL: 

0 sistema nervoso visceral e de uma constituigao incomparavelmen- 
te mais complicada do que o sistema ganglionar ventral. Toma a sua 
origem do cerebro de um lado e do ultimo ganglio ventral do outro. 0 
sistema nervoso visceral forma uma rede ganglionar complicada, que 
emite ramificagoes finissimas tanto para o estomago como para as pa- 
redes esofageanas e para o intestine posterior, alem disso inervam o co- 
ragao e os orgaos genitais. Do cerebro partem dois nervos, pares, e dois 
nervos impares, mais finos. 

0 nervo ventricular impar abrange a zona anterior da comissura 
esofageana, origina-se na borda posterior do cerebro, dobrando para tras 
e divergindo lateralmente. 

Um pouco atras da metade de ambas as comissuras podemos ob- 
servar, sob aumento fraco, dois ligeiros entumecimentos ganglionares, 
partindo deles tres ramos nervosos dos quais dois seguem em diregao 
anterior e um em diregao posterior. 0 ultimo, ramificando-se, abastece a 
parede do esofago. Dos dois anteriores um se chama nervo esofageano 
anterior, e o outro nervo esofageano posterior. 0 primeiro e mais longo, 
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descendo por baixo da comissura; o mesmo se verifica com o nervo eso- 
fageano posterior. Unera-se na linha mediana. 0 nervo gastrico sobe 
diante da borda anterior do estomago, acorapanhando a curva antero-su- 
perior deste e formando o ganglio estomato-gdstrico, envolvido pelos dois 
feixes musculares anteriores. 

0 nervo ventricular dorsal, impar, emite muitas ramifica^oes gan- 
glionares extremamente finas que se distribuem nas paredes gastricas 
anterior e superior. 

Na ponta terminal da parede gastrica superior o nervo impar ra- 
mifica-se, descendo ambos os ramos pelas paredes laterals do estomago, 
para a inerva<jao do qual eles emitem muitas ramificagoes finissimas. 

Ramificagoes do nervo esofageano posterior abragam o lado infe- 
rior do estomago e sobem pelas zonas laterais deste de encontro aos 
nervos que descem, de maneira que ambos se encontram quasi na linha 
mediana das paredes, formando anastomoses. 

Um dos ramos mais fortes do nervo esofageano posterior vai dire- 
tamente para trds. Chama-se nervo ventricular latero-posterior. Dele 
parte um nervo hepatico em cada lado. O nervo ventricular dorsal eraite 
um nervo cardiaco impar, que se ramifica na superficie cardiaco-ante- 
rior. Um pouco mais atras o mesmo nervo forma dois alargamentos, o 
menor em frente, o maior atras sendo ambos formados exclusivamente 
por neurofibrilas. 

Do alargamento posterior saem algumas ramificagoes que, descen- 
do pelas paredes laterais gastricas, emitem nervos para os musculos gas- 
tricos posteriores e para o musculo mandibular flexor. Finalmente se di- 
videm em tres ramos: o ramo parietal-gastrico, o ramo visceral e o ramo 
hepatico. Todos os nervos, ate aqui descritos, devem a sua origem ao 
ganglio supra-esofageano. 

Do ganglio infra-esofageano parte, bem na zona posterior, um 
nervo impar em diregao ao anus. Divide-se em dois ramos, indo um para 
a frente, abragando os intestines e penetrando nas paredes intestinais 
com ramificagoes finissimas, enquanto que o outro ramo, muito mais 
curto, inerva as paredes do reto. Ambos estes nervos sao finissimos e 
quasi imperceptiveis, de maneira que, e precise fazer ulteriores pesqui- 
sas, principalmente no tocante aos nervos post-abdominais. 

As dificuldades crescem ainda, porque os metodos usuais dao pouco 
resultado, e a impregnagao de ouro e impraticavel por ser dispendiosa 
demais para a nossa iniciativa particular. 

O sistema nervoso. considerado histologicamente. consta de um en- 
vdlucro vitreo, exterior, de estrutura homogenea, epitelial. £ste envdlu- 
cro e elastico. Os sens micleos sao oblongos. 
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As celulas ganglionares sao os elementos nervosos. Sao unipolares 
Cada celula contem seu nucleo, mais ou menos redondo. Ela indue a 
substanda "puntacta" e as neurofibrilas. A substancia "puntacta", forma 
a transi^ao para as neurofibrilas. Estas constituem os elementos das co- 
missuras nervosas e dos nervos perifericos. Sao envolvidos pelo neurile- 
ma. Os nudeos sao finos e longos. (Fig. 17, a-e). 

4.) Tubo digestivo : 

O tubo digestivo de Callinectes divide-se em tres regioes, das quais 
a do meio, a regiao gastrica ou o estomago, ocupa o maior volume. 

A) Stomodeum: 

A regiao anterior ou o esofago e mais estreito na frente. Alarga-se 
progressivamente, depois de subir e atravessar a comissura ganglionar. 
e corre para tras em linha horizontal. Para o prepare do tubo digestivo 
recomendamos praticar, com tesoura forte, primeiro um corte transver- 
sal, justamente na linha divisoria da carapaga dorsal e do post-abdomen. 
Feito isto, fazem-se dois cortes longitudinals atraves da carapaga, um 
em cada lado, principalmente nas saliencias, em que se encaixam as patas 
natatorias. Os cortes devem ir ate a borda dos olhos. Ai se pratica nova 
corto transversal. Entao se suspende um pouco o quadrangulo recortado, 
e enfia-se uma pinga fina por baixo, cortando os musculos na regiao 
cardiaca, que se inserem no lado mediano, em quatro feixes, da carapa- 
5a; separa-se ainda o cora^ao da parede dorsal, e, seguidamente se sus- 
pende a carapaga cortada. 

Afastando cuidadosamente a camada pigmentaria, podemos obser- 
var perfeitamente 0 coragao situado bem no meio, mais largo que longo, 
branco nos machos, verde-amarelo nas femeas. 

Mais a frente, nas zonas laterals observamos nestas o ovario ama- 
relo-vermelho. e naqueles 0 testiculo branco. formando lagos e curvas. 
Na area anterior mediana se nos depara 0 estomago, muito grande, mais 
largo que longo, com borda anterior direita e com bordas laterals forte- 
mente divergentes para a frente. Estas sao bordas constitufdas por uma 
muscularis espessa, incolor e facilmente discernivel do fundo preto do 
estomago. Tambem os nervos gastricos dorsais sao visiveis, juntamente 
com as suas ramificagoes laterals. Na linha mediana do estomago, tanto 
em sua borda anterior como na posterior, observamos dois feixes mus- 
culares, largos, Os dois posteriores, mais finos em sua base, inserem-se 
na parede gastrica externa, em duas curvas hemilunares (com as costas 
para a frente), divergem em seguida, engrossando progressivamente, e 
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terminam no lado interne da carapaga dorsal, dentro de fendas rugosas 
Jesta, perto da borda anterior do coragao. Sao estes miisculos que sus- 
pendem o estdmago. Os dois miisculos dorsais da borda gastrica ante- 
rior, sao mais grosses na base. Nao se inserem diretamente na borda an- 
terior gastrica, mas avangam um pouco para cima do lado dorsal do es- 
tdmago, terminando ai. Divergindo, estreitando-se progressivamente, ter- 
minam no lado interno da regiao frontal. Alem destes quatro miisculos 
da zona gastrica mediana, podemos observar ainda, em cada lado ante- 
rior externo, feixes musculares muito finos e transparentes, que se inse- 
rem na borda gastrica externa e seguem em diergao aos olhos. 

Devido a todos estes miisculos, longos e elasticos, o estdmago de 
Callinectes se conserva em sen determinado local, mesmo quando o ani- 
mal entra no redemoinho da ressaca, sendo revirado continuamente. Ape- 
sar de tudo o estdmago destes animais, goza de elasticidade relativamen- 
te grande. de maneira que seus movimentos trituradores nao sao per- 
turbados 

a) EsdFAGO E ESTOMAGOS 

Para podermos observar o esdfago, viramos o siri e arrancamos 
cuidadosamente por meio de uma pinga, todas as extremidades peribu- 
cais. Separando por ultimo as mandibulas, olhando o siri de frente, vemo^ 
muito bem a cavidade bucal, ou melhor o comego do esdfago, Esta e 
constituida por fora, por quatro labelos musculares, um no lado dorsal 
anterior, um no lado ventral posterior e dois laterals, um de cada lado. 

O labelo dorso-anterior e maior. fi curvado, para baixo, tendo dois 
pequenos apendices cdnicos no lado da curva. Em ambos os lados do esd- 
fago podemos ver nitidamente a comissura ganglionar nervosa, que desce 
por baixo do esdfago terminando num ganglio infra-esofageano 

0 esdfago constitue um tubo mais ou menos de um centimetro de 
comprimento e de dois a tres milimetros de grossura. Na borda ante- 
rior ventral o esdfago esta preso ao esternito. Exteriormente die forma 
um tubo retangular, mais alto que largo. Estando vazio, as quatro pa- 
redes se juntam, de maneira que o kimen interno fica muito estreito. 
Injetando-lhe agua, podemos observar, que o seu volume cresce conside- 
ravelmente, de maneira que fica duas ou tres vezes mais largo, podendo 
ingerir bocados grandes. 

As paredes esofageanas sao muito musculosas, correndo septos in- 
ternos cnvolvendo-se na parte anterior do estdmago. Na linha divisdria 
mtre os dois, existe uma dobra de pele, fina e transparente, correndo 
?m sentido horizontal, de maneira que impossibilita o refluxo do ali- 
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mento para o esofago. Nao existem cerdas ou pelos na zona posterior do 
esofago. O esofago e muito mais largo que longo, sendo um pouco mai?? 
estreito ao meio. A parte anterior deste estreitamento chama-se "pars- 
cardiaca" a parte posterior recebe o nome de "pars-pil6rica". A parte 
cardiacal, e mais larga e um pouco mais comprida que a pilorica. 

fi de consistencia vitrea. Peles finas constituem a parte cardiacal 
Quando o estomago esta vazio formam-se numerosas plicaturas, princi- 
palmente na zona antero-posterior, horizontal. 

Dentro existem forma§6es quitinosas, em forma de protuberancias, 
engrossamentos e ligamentos, que servem para conservagao da forma 
tipica do estomago e para tritura§ao do alimento. 0 piloro e a parte 
cardiaca correspondem-se perfeitamente. 

As formagoes quitinosas internas constituem um verdadeiro endo- 
esqueleto gastrico. Distinguimos tres zonas :a zona dorsal, a zona ventral 
e as duas zonas pleurais, tendo cada uma delas formagoes quitinosas, 

1) A zona dorsal: 

Esta e formada por uma pega longa, estreita, o superomedianum. A 
base deste e triangular, formando duas pontas laterals, de maneira que 
da a aparencia de uma ancora. 0 superomedianum subdivide-se, por 
meio de suturas finas, em tres pegas, chamando-se a anterior, em forma 
de ancora, de pega cardiaca. E um pouco mais larga que longa. Consta 
de quitina (crusteina) dura branca. A sutura que separa esta parte da 
seguinte, e concava e pode ser vista muito bem, quado se deixa secar o 
preparado. 

A pega seguinte tern o nome de pega urocardiaca. E tres vezes mais 
longa que larga, com bordas externas ligeiramente salientes e alongadas 
no lado posterior. No centro apresenta depressao, no comego estreita, 
mas alongando-se progressivamente na zona posterior, e afundando-se 
tambem. Desta maneira os bordos externos se salientam, demonstrando 
ligeiras rugosidades, em forma de denticulos largos, achatados, que se- 
cundam os movimentos trituradores. 

A terceira pega do supero-medianum e a caudal ou "pega pilorica 
anterior". Ela e curta, estreita, mas muito grossa. 0 dente triturador e 
imovel, muito forte e saliente. Consta de quitina (crusteina) amarela, 
Atras do dente observamos uma pequena pega, de quitina branca, em 
forma de uma ancora, que sobe para a parede dorsal. 

Em ambos os lados do superomedianum de Callinectes observamos 
algumas pegas laterals: tres pares ao todo, correspondendo a cada pega 
impar do supero-medianum, um supero-lateral par. 0 supero-laterai an- 
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terior ou pe^a ptero-cardiaca, constitue um par de laminas finas, trans- 
parentes uma em cada lado. Encontram-se na linha mediana, em frente 
& borda anterior do supero-medianum. Seu bordo posterior e reto e forma 
com o supero-medianum um angulo de noventa graus. Seu bordo ante- 
rior e curvo. Ambos os bordos se encontram lateralmente num angulo 
agudo; sao refor^ados por dobras quitinosas. As pe^as ptero-cardiacaa 
nao exerccm fungao trituradora. Servem sdmente para conservar disten- 
didas as peles finas e transparentes da zona gastrica anterior. 

As placas que, juntamente com a parte caudal do supero-medianum, 
exercem em primeiro lugar fun^oes trituradoras, sao os "supero-latera- 
lia media". 

Originam-se perto do angulo agudo externo do primeiro supero-la- 
teralis, perfazem uma ligeira curva e terminam perto da ancora poste- 
rior do supero-medianum. Na zona mediana ostentam dois dentes fortes, 
que no comedo, sao largos e achatados em cima, depois se estreitam for- 
mando um gume e finalmente, ja mais atras terminam em duas fileiras 
de denticulos, que aparentam forma de serrote. Os denticulos posterioros 
sao mais compridos, descrescendo gradativamente de tamanho. 

Fazendo preparados em diversos siris, pudemos constatar que ha di- 
ferengas morfoldgicas acentuadas mesmo de individuo para individuo. 0 
espago entre o primeiro e o segundo superolateralis e liso, transparente, 
havendo contudo dobras cuticulares, assentando-se nelas os graozinhos 
de areia. 

Forma^oes pilosas nao existem neste local, nem tao pouco no siipero- 
medianum; existem, porem, nas formas mais variadas, desde os pelos 
simples e curtos, pelos longos e curvos, ate cones pilosos, pelos grosses e 
ramificados, etc. 0 supero-lateralis medio e tamhem chamado "pega cur- 
dica latero-superior". 

A terceira pe^a lateral do lado dorsal, a peca pilorica latero-anterior, 
6 quasi completamente atrofiada, restando apenas esteios quitinosoa 
fracos e confusos. 

A zona cardiaca superior do dorsal, vista em conjunto, apresenta 
relativa carencia de pelos: as suas pe^as duras exercem duas fundoes 
diferentes: a de servirem de esteios as peles gastricas e as inser^oes 
musculares, (pe^a ptero-cardiaca, pe^a pilorica latero-anterior, pe<ja su- 
pero-mediana cardiaca) e a trituradora de alimento, que pela boca e o 
esdfago penetra diretamente neste local. Para este fim, as pe^as cardia- 
cas latero-superiores, providas de dentes, serrotes, placas curvas, pelos 
rlgidos, agem contra si de um lado, e con juntamente contra o dente chato 
e forte da pe?a supero-mediana urocardiaca (intermediaria) sendo se- 
cundadas nesta fun^ao, pelas pe?as duras do lado cardlaco ventral. 
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Nesta parte do estomago, observamos portanto, movimento tritu- 
rador triple: de fora para dentro, do lado dorsal mediano para o lado 
ventral, e do lado dorsal mediano para as pegas latero superiores. 

Podemos imaginar facilmente que um animal, com um aparelho gas- 
trico deste, pode perfeitamente moer e triturar qualquer alimento duro 
ou mole, animal ou vegetal. 

2) A zona ventral: 

A zona ventral cardiaca de Callinectes, comparada com a dorsal, e 
muito fragil constituindo um endo-esqueleto insignificante, a fungao tri- 
turadora e apenas passiva; isto e: a pega central anterior (craneana) 
do infero-medianum fornece a base concava na qual gira o dente molar 
do supero-medianum. 

0 infero-medianum principia logo abaixo da entrada do esofago. fs 
um simples prolapso interno, calcificado, da parede gastrica, correndo 
em diregao posterior. Divide-se analogamence ao supero-medianum em 
tres zonas, bastante indistmtas em Callinectes. 

Ao longo do infero-medianum, ainda pertoncentes a ele, correm 
duas bordas longitudinais, curvadas para dentro, e cobertas de tres a 
quatro fileiras de estiletes, pelos curtos, cerdas rigidas, etc., que servem 
para moer ulteriormente as porgoes ja trituradas e ao mesmo tempo 
fornecem suco gastrico. O infero-medianum e chamado tambem de "pega 
cardiaca inferior". De cada lado do infero-medianum impar, podemos 
observar duas pegas laterais, o infero-lateralis inferior e o infero-late- 
ralis posterior. Ambos sao formagoes calcareas extremamente delgadas, 
e so com grande dificuldade podem ser encontradas. Servem unicamente 
de ponto de apoio a pega mediana impar, que tern que suportar a pressao 
do dente molar. Distendem tambem as finas plicaturas das paredes ven- 
trais gastricas. Todas estas plicaturas, contrariamente as da parede 
dorsal, estao cobertas de pelos e cerdas, geralmente longos e curvos cor- 
rendo todos na mesma diregao, isto e, de fora para dentro. 

3) As ZONAS CARDI'ACAS PLEURAIS: 

Os esteios endo-esqueleticos das zonas pleurais sao frageis e peque- 
nos. Existem tres pares de estrias quitinosas, muito ramificadas: a pega 
cardiaca lateral: na zona craneano-mediana; a pega cardiaca latero-infe- 
rior: embaixo da primeira; e a pega cardiaca latero-posterior: na regiao 
caudal. 

Estes tres pares de esteios entrecruzam-se em Callinectes, de manei- 
ra que, nao podem ser delimitados com exatidao. Atraves da iiltima, ob- 
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serva-se uma placa maior, a "placa cartilaginosa", situada mais para a 
linha pleuro-mediana, e provida de seis ganchos longos, curves. 

Soraente esta placa exerce fungao trituradora, enquanto que as ou- 
tras pe^as, duras pleurais, servem de esteios. As plicaturas das peles 
pleurais sao extremaraente finas e transparentes. Nao ostentam pelos 
senao em suas zonas internas. 

4) ZONA GASTRIC A PIL6RICA : 

No limite entre a zona cardiaca e a pilorica encontram-se plicaturas 
internas que estrangulam a comunica<?ao entre ambas. 

Tambem o piloro contem endo-esqueletos tanto do lado dorsal como 
do ventral e nas pleuras. 

As formagoes esquleticas correspondem perfeitamente as da zona 
cardiaca e, sao, por assim dizer, a continua(?ao direta desta, com a dife- 
renga, por&n, de que as pe^as piloricas nao exercem fungao trituradora, 
mas servem de filtro, afim de purificar ainda mai* os alimentos, moidos 
ja e liquidos, antes de entrarem para o intestine medio. 

Forma^ao pilorica analoga encontramos tambem nos miriapodos e 
nos insetos. 

A outra fungao do piloro, e de impedir o refluxo do alimento do in- 
testino medio para o esofago. As pe^as piloricas duras, principalmente o 
supero-medianum e o infero-medianum pildricos, formam a continua^fio 
direta do supero e infero-medianum cardiacos. O supero-medianum pi- 
Idrico divide-se em tres pe?as, a siipero-anterior, a intermediaria e a pos- 
terior. Cada uma destas tern, em cada lado, uma pecja supero-lateral, (an 
terior, intermediaria e posterior), extremamente fragil e fina. 

Tambdm o infero-medianum pilorico consta de tres placas, tendo a 
primeira e segunda uma placa lateral em cada lado: os infero-lateralis 
anterior e posterior. 

As quatro pe^as pleurais de cada lado sao muito indistintas. Na 
zona posterior do piloro podemos observar a transigao para o intestine 
medio. E no limite entre elas encontramos alguns septos internes on 
apendices conicos que .auxiliados pela musculatura circular, podem abrir 
ou fechar o estomago. 

b) A MUSCULATURA DO ESTOMAGO: 

Sendo o estomago dos sir is um orgao complicadissimo, esta claro que 
tambem a sua musculatura apresente complica<;ao. Podemos distinguir 
musculos exteriores e interiores. Os primeiros sobre os quais alids ja 
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falamos acima, sao muito grandes e penduram o estomago paredes 
quitinosas, conservando-o desta maneira em seu determinado local e 
provocando, por outro lado, quando se contraem e distendem movimen- 
tos trituradores das pegas duras internas. 

Os musculos internes sao muito mais finos. Ligam as pegas duras 
entre si e provocam convulsoes ritmicas das paredes gastricas, de maneira 
que, o alimento e passado adiante. 

1) Musculos externos: 

Dos musculos externos ja falamos. Queremos, contudo, repetir o que 
deles dissemos, para completar melhor o quadro. 

Os dois musculos gastricos anteriores formam dois feixes grosses,, 
originando-se em saliencias internas, quitinosas, da regiao frontal e inse- 
rindo-se numa saliencia externa entre o supero-medianum e os supero-la- 
teralis anteriores. 

Os dois musculos gastricos posteriores originam-se em dois estiletes 
calcarios, urn tanto curvos, do lado interno da parede cefalo-toracica, 
portanto um pouco a frente da regiao metagastrica. Os dois musculos di- 
videm-se em quatro feixes, dois externos e dois internes. Todos eles in- 
serem-se no lado dorsal posterior do piloro. 

No lado antero-lateral da parte gastrico-cardiaca superior, observa- 
mos os dois musculos, "dilatatores ventriculi". Sao muito mais finos quo 
os anteriores e posteriores. Divergem muito. Originam-se nas regioes in- 
ternas orbitais e inserem-se, ramificando-se em feixes, na parede gas- 
trica. No mesmo local, mais abaixo, existem os dois musculos dilatado- 
res inferiores. Sao muito pequenos, e divergem em ambos os lados do 
esofago. 

No lado antero-inferior do esofago encontramos dois musculos pe- 
quenos, os dilatadores esofagianos anteriores. Originam-se na regiao en- 
ddstoma e desaparecem no lado inferior do esofago, bem em frente deste. 

Dois musculos esofagianos posteriores (dilatores posteriores) inse- 
rem-se no esofago, no local onde este entra no estomago. Em seu percur- 
so cruzam o tendao do musculo mandibular, com origem numa apofise 
intermaxiliar. 

No local, em que o esofago entra no estomago, um pouco acima, 
porem, na regiao cardlaca, inserem-se dois musculos dilatadores laterals, 
finos e longos, seguindo em direcao as branquias. 

Vizinhos a eles, nos limites esofagiano-cardiacos, depara-se-nos os 
dois musculos dilatadores laterais do esofago. extremamente difici! 
conseguir isola-los. 
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Os mi'isculos dilatadores dorsais compdem-se de pares, unldos. Ori- 
ginam-se na parede interna cefalotoracica, correm paralelos aos musculos 
posteriores, e inserem-se na area mediana do piloro. Os musculos dilata- 
dores ventrais constam de dois pares, dos quais, um par surge na borda 
superior mandibular, e o outro par desponta na zona intermaxilar 
Ambos inserem-se conjuntaraente na parte pdstero-inferior do piloro. 

2) Musculos gAstricos internos: 

Da parte cardiaca: 

Os musculos internos da regiao gastrica anterior dividem-se em 
quatro pares, todos eles muito finos, transparentes e achatados, de ma- 
neira que, se confundem facilmente com as plicaturas das peles gastri- 
cas. Os primeiros sao os cardiacos anteriores. Originam-se na borda an- 
tero-mediana dos supero-laterais anteriores e inserem-se no supero-me- 
dianum. Sao os musculos constritores, agindo antagonicamente aos dila- 
tadores anteriores e laterais. 

O segundo feixe nasce, num ramo Impar na borda posterior do su- 
pero-medianum, divide-se em seguida, em tres ramos que se inserem na 
zona mediana pildrica e um pouco lateralmente a esta, mais ou menos 
nas regioes das placas pildricas supero-laterales posteriores. 

O terceiro feixe muscular e constituido por quatro pares de musculos, 
que se originam no lado pdstero-ventral, correndo para a frente, em 
linha ascendente, e inserem-se ou no supero-lateralis anterior ou na pcga 
cardiaca IMero-pleural ou no supero-lateral intermediario. 

O quarto feixe muscular une as pe^as endo-esqueleticas do lado p6s- 
tero-ventral da zona cardiaca. 

Da parte pildrica: 

Os musculos internos da parte pildrica sao ainda mais delgados e 
transparentes que os da parte cardiaca. Tomam sua origem quasi exclu- 
sivamente nas paredes pildricas laterais. Assim, encontramos na parede 
fintero—superior quatro musculos finos, que se entrecruzam, indo um do 
supero-medianum anterior, outro do supero-lateralis anterior, o terceiro 
do supero-lateralis posterior, e o quarto da zona mediana posterior 6 pri- 
meira pe^a pleural. 

Alem destes miisculos, existem ainda outros, que se originam nas 
pleuras inferiores e na parede ventral do piloro. Nao nos foi possivel por 
ora, diferenciar nitidamente o local da insergao, dada a escassez de tempo 
e a insuficiincia de aparelhamento. 
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B.) INTESTINO MEDIO: 

0 intestine anterior apresenta profunda diferenciagao com relagao 
ao estomago e ao esofago; o intestine medio entretanto e estreito e reti- 
linio. Nao se pode delimitar nitidamente, onde termina o intestine medio 
e comega o posterior. Em Callinectes o medio e muito curto e fino, e 
extremamente fragil, de maneira que, na preparagao devemos ter o ma- 
ximo cuidado para nao romper o tubo digestive. Os canais condutores das 
glandulas hepaticas entram no intestine medio. 

C.) INTESTINO POSTERIOR: 

Como ja dissemos, nao ha criterio rigido para a separagao do in- 
testine medio do posterior. Nos insetos e miriapodos, admitimos que, o 
comedo do reto seja aquela regiao, onde os canais malpigianos entram 
no tubo digestive e onde principia a camada muscular tripla. 

No nosso caso, em Collinectes, nao conseguimos descobrir quaisquer 
npendices intestinais, ainda que muitos autores afirmem o contrario. 

O intestine posterior e muito longo, medindo de oito a onze centi- 
metres. Sempre e retilinio relativamente ao esofago, muito uniforme e 
estreito. Divide-se em duas zonas: a cefalotoraxica e a post-abdominal. 
Ambas sao aproximadamente de igual comprimento, havendo em sua 
linha divisoria, onde come^a a curva post-abdominal, um ligeiro ajunta- 
mento de epitelio muscular, que forma um verdadeiro anel. 

Ambas as zonas do intestino posterior sao estreitas na frente, alar- 
gando-se progressivamente, ainda que muito pouco. A segunda parte, o 
reto propriamente dito, e percorrido por oito a quinze septos longitudi- 
nals, que penetram profundamente no lumen promovendo o estreitamen 
to deste. 

Tanto o intestino anterior e o estomago, como tambem o posterior, 
demonstram uma intima cuticular, como revestimento interne do lumen. 
A intima sbmente falta no curto trecho do mesenterio. 

A presenga dela fornece-nos os melhores esclarecimentos sobre a 
origem ontogenetica das diferentes regioes intestinais. A intima e de ori- 
gem ectodermal e como tal demonstra constituigao analoga a da cuti- 
cula externa calcario-quitinosa, dividindo-se em exo-epi-e endocuticula. 
Segue entao a epiderme. As celulas epidermais ficam muito juntas. Pelo 
lado externo, o tubo digestivo esta revestido por duas camadas muscula- 
res; os musculos circulares e os musculos longitudinals. A intima cuticula 
pode ser reforcada em certos lugares pela disposigao de cal, quitina ou 
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crusteina. Pode tambem apresentar pelos, como se verifica nos septos do 
reto. Tanto no esofago como no reto encontram-se entre as c^lulas epite- 
liais elementos glandulares, maiores ou menores, alongados ou redondos, 
com nucleo bem visivel, situado geralmente perto da parede basilar das 
glandulas revestidas por uma matrix vitrea. 

0 seu canal deferente atravessa o epitelio e as camadas cuticularea, 
terminando dentro do lumen intestinal. No reto o numero de glandulas 6 
restrito. 

A intima do estomago ostenta diferenciagoes as mais diversas. Ora 
6 fina, elastica e transparente, ora aumenta em espessura, resultando 
formagdes completas iguais as da carapaga externa. Verificamos nas 
pegas molares incrustagoes de sais calcarios. Celulas epidermais trico- 
genas estao presentes em grande quantidade. 

Interessante 6 notar que em todos os siris, cujo estomago disseca- 
mos, encontramos graozinhos de areia, vitreos e luzidios uns, opacos, 
verdes ou avermelhados outros. Nao pudemos esclarecer, si os siris irge- 
rem esses graos com o alimento para elimina-los depois, ou se eles se en- 
contram habitualmente no estomago do animal. 

Somos quasi de opiniao, de que o siri aproveite estes graos de areia, 
afim de, por meio de contragoes e distengoes musculares, move-los uns 
contra outros e, desta maneira servir-se deles como coadjuvantes na ati- 
vidade trituradora. O motivo que nos faz propender para esta opiniao e 
a disposigao bastante regular, destes graos, principalmente ao longo de 
fendas e entre os p§los. O intestine mediano, de origem endoderraal, ca- 
rece de fntima cuticular. 0 lumen interno e liso. O epitelio e muito alto 
e cilindrico, trazendo no lado interno uma borda de pelos secernentes. O 
epitelio assenta-se sobre a membrana basilar ou tunica prdpria. A mua- 
eularis ainda e envolvida por urn epitelio fibrilar. 

5) Glandulas; 

a) Glandula hepXtica: 

A glandula hepatica ou glandula do mesenterio nao e outra coisa 
senao um apendice, ainda que enorme, do intestine medio. sempre en- 
contrada aos pares, uma esquerda e uma direita, ambas muito extensas e 
tubulosas, terminando por meio, de dois canaliculos, no lado ventral do 

mesenterio. Enchem quasi todas as lacunas entre o intestino e o estoma- 
go. Podemos distinguir diversos lobos hepaticos, constituindo juntos uma 
glandula tubulosa composta, cuja construcao anatomica obdece absolu- 
tamente ^s normas gerais. 

43«e — i» 
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Do canal que entra no mesenterio, ramificam-se outros canals, destes 
outros, e assim por diante, ate que os canaliculos terminals entrem nos 
ultimos tubinhos, que sao os elementos secernentes propriamente ditos 
secretando o fluido hepatico, de importancia hormonal-gastrica. 

O epltelio hepatico-glandular consta de elementos celulares adipo- 
sos e de celulas biliares ou fermentares. 

As celulas adiposas, gordurosas ou hepaticas, no sentido proprio 
constituem um epitelio cilmdrico, muito irregular. As proprias celulas 
podem ser curvas, retas ou arredondadas, contendo afora o plasma e o 
nucleo, os elementos secernados que se nos apresentam sob a forma de 
bolinhos ou granules, refringentes fortemente a luz. Contem elementos 
gordurosos e sao incolores, enquanto dentro das celulas. Uma vez dentro 
dos canaliculos absorvem por via osmdtica o fluido hepatico escuro. 

As celulas de fermento sao maiores, mais largas, demonstrando 
formas diversas oblongas, redondas, etc. Tambem apresenta borda, co- 
berta de pelos curtos. Seu nucleo e relativamente pequeno e indistinto. 
No centro existe uma vesicula cheia de um conteudo granuloso, meio 11- 
quido, de colorido escuro ou entao branco. As vezes observamos colorido 
esverdeado. 

Neste conjunto apraz-nos mencionar o fato interessante, de que, o 
coragao das femeas de Callinectes e geralmente verde, enquando que o 
dos machos encontramos quasi sempre branco. Os portadores do colori- 
do das celulas fermentares sao os granules, que se acham suspenses 
dentro do llquido vesicular. Fisiologicamente considerando, o secreto he- 
patico tern sua fonte nas veslculas fermentares e nas celulas adiposas. As 
vesiculas esvaziam o fermento em parte nos canaliculos hepaticos; na 
maior parte, porem, este, penetra no intestine medio, passando dai, atra- 
ves do esfinter, para o estomago, onde se desfaz. 

Os corpusculos adiposos tambem ficam dissolvidos no interior do 
estomago e do intestine medio. 0 suco gastrico e o secreto hepatico con- 
tem fermentos, capazes de dissolver a albumina. A glandula hepatica de 
Callinectes corresponde portanto, ao pancreas dos vertebrados. Tambem 
se verifica diastase e um fermento que dissolve gorduras em acidos e gli- 
cerina. 

Conforme Krukemberg encontra-se no figado dos crustaceos um en- 
zima peptico e triptico, que dissolve a albumina. Enzima igual, ele encon- 
trou no intestine posterior e medio. 

O figado contem tambem glicogenio. A capacidade de produzir e 
conservar este elemento parece ser transitorio, aparecendo so de tempos 
em tempos. 
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A digestao e feita na maior parte no interior do estomago mesmn, 
portanto, este, morfologicamente pertence ao tubo digestive anterior, e 
fisiologicamente exerce a fungao do intestine medio dos vertebrados. Istc 
e um fato, facil de ser explicado, si levarmos em conta a grande atrofia 
do intestine medio. 

Sendo o alimento triturado pelos dentes gastricos, ele fica ao mesmo 
tempo humidecido pelo suco hepatico. Dentro do epitelio esofageano exis- 
tem tambem certos elementos glandulares, por alguns autores considera- 
dos como sendo glandulas salivares. Porem nao consta qual seja sua in- 
fluencia na digestao. 

b.) Glandulas das segundas antenas; 

A glandula das segundas antenas, chamada tambem de glandula 
verde, por ter o seu secreto colorido verde, fica situada ao lado antero- 
inferior do estomago, indo os seus canaliculos para a frente em dire^o 
as segundas antenas, nas quais entram apos algumas ligeiras sinuosi- 
dades, pelo lado interno-basilar, terminando numa pequena protuberfin- 
cia, a base da referida antena. Durante muito tempo esta glandula cons- 
tituiu objeto de discussao entre os cientistas. Primeiramente foi consi- 
derada como sendo uma vesicula auditiva. Depois se levantaram duvi- 
das a respeito desta interpretagao. Ainda nos ultimos tempos, cientistas 
de nome, procuravam reforgar a antiga opiniao, ate que por meio de 
provas convincentes, definitivamente se esclareceu a sua constitui^ao 
morfoldgica e a sua fumjao fisiologica como glandula excretora. 

uma glandula tubulosa, encostada a uma vesicula cheia de un 
suco incolor ou ligeiramente verde, situada nas imediages do estomago, 
debaixo dos orgaos genitais e coberta tambem parcialmente pelo lobulo 
antero-interno do figado. A vesicula recebe a secregao glandular atrave* 

de alguns canaliculos, extremamente curtos e finos. O canal excretor sofre 
algumas contor^oes terminals finalmente a base das segundas antenas. A 
glandula antenal, ainda hoje, constitue objeto de divergencia. A sua 
constru^ao e complicadissima. Nem sempre demonstra colorido verde. 
Assim podemos extrair glandulas antenais amareladas ou mesmo in- 
colores. 

A glandula antenal divide-se cm duas partes: a vesicula e glandula 
propriamente dita. A vesicula recebe o suco excretado, e e de grandes 
dimensoes. Constitue por assim dizer, um saco, que e par, situado na re- 
giao esofageana-gastrica, coberto, portanto, pelo estomago. 
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O saco tem lobulos, que divergem em todos os scntidos. Distingui- 
mos "lobos epigastricos" e "lobos hepaticos". Os dois lobos laterals sao 
muito menores. Perto da base do lobo epigastrico e do lobo lateral ante- 
rior podemos observar uma impressao no receptaculo=vesiculo. 

Esta impressao chama-se "vestibulo". Nela o canaliculo vesicular 
entra no receptaculo. 

No vestibulo tambem s acha colocada a glandula excretora, relativa- 
mente pequena e alongada. Ela consta de saculo, em cima e menor, e do 
labirinto, em baixo e maior. A ultima demonstra o operculo, que comu- 
nica com o receptaculo, atraves do vestibulo. 

O saculo e o labirinto comunicam-se por meio de um canal interior, 
que se ramifica muitas vezes, ao que parece, e entra dentro de um siste- 
ma lacunar do labirinto. 

O receptaculo de Callinectes e branco. As suas paredes sao finas, 
opacas. Tocando nelas com um instrumento qualquer podemos observar 
bolhas de ar dentro da vesicula. 

A glandula secreta o seu liquido dentro do receptaculo. Dai o excre- 
to sobe pelos canaliculos. sendo lancados para fora, a base da antena. 

A fungao desta glandula excretora, que corresponde mais ou menos 
aos rins dos vertebrados. e de importancia vital para o siri. Marchal 
conseguiu tampar ambas as aberturas a base das antenas e o crustaceo 
morreu alguns dias depois. Tapando apenas uma abertura ele continua 
vivo. 

Gonseguimos fazer escorrer o liquido que depois de secar sobre uma 
lamina, deixou depositadas formagoes cristaloides. As glandulas antenais 
constituem portanto, verdadeiro aparelho excretor. Marchal conseguiu 
observar que certos crustaceos, tirados da agua, lan^am como que um 
jato de agua, de pouca altura, pelas duas glandulas. 

O mesmo pudemos observar repetidas vezes nas praias do Rio, no 
instante imediato em que o siri e jogado para fora da agua pela corren- 
teza. O receptaculo de dimensoes avantajadas, pode conter grande quan- 
tidade de liquido excretor. Deste liquido, porem, nao foi isolado o acido 
drico. mas sim, uma substancio que Marchal chama de acido carcinu- 
rico. Conquanto isto tenha valor tambem no genero Callinectes, nada po- 
demos dizer a respeito. Pudemos constatar que a constitui^ao morfold- 
gica da glandula antenal de todos os crustaceos, e particularmente de Cal- 
linectes e ainda quasi desconhecida, fazendo-se mister ulteriores e acura- 
dos estudos para elucidar o melhor possivel tao dificil questao. 
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c.) Glandula da parede branquial: 

Cortando a carapa^a do siri, pelo lado dorsal, e afastando com cui- 
dado a pele pigraentaria, observamos em ambos os lados, por cima das 
branquias, e estendendo-se ainda urn pouco mais para tras uma plicatu- 
ra lubrica de peles brilhantes e humidas, contendo um Hquido. Sob fracn 
aumento podemos distinguir dentro destas peles vitreas, certas zonas lo- 
buladas, esbranquigadas, formadas, como conseguimos ver sob o micros- 
cdpio, por grupos glandulares, tambem lobulosos. 

Os canaliculos glandulares terminam dentro da cavidade branquial 
Esta glandula e certamente de fungao excretora. sendo provavel que a 
excregao contenha certos elementos tonicos que favoreqam a fun^ao das 
branquias. 

6) SlSTEMA SANGUINEO: 

Os 6rgaos respiratorios dos Braquiuros, e particularmente de Calli- 
nectes, sao muito centralizados, uma vez pela perfeigao morfoldgica-fisio- 
16gica do cora^ao, e, em segundo lugar, pela correlagao intima entre o 
cora?ao e as vias sanguineas e o aparelho branquial e respiratdrio. 

n.) O r.ORAgAO: 

A local izagao do coragao pode ser delimitada exteriormente. Na 
linha mediana da carapaga dorsal de Callinectes, observamos tres sulcos 
transversais, ligeiramente curvos, correndo do terceiro para o segundo 
um sulco longitudinal divergente em frente e atras. Desta maneira, o ul- 
timo sulco transversal e os dois sulcos laterals, curtos, designam uma 
area curta, mas larga e saliente, sob a qual, embaixo da carapaga, fica « 
coragao. Em termos mais concisos poderiamos dizer que o coragao esta 
situado na "regio cardiaca", delimitada nos lados pelas duas regioes 
branquiais e, em frente, pelo sulco cervical. 

Deste modo o coragao de Callinectes principia no local, onde termina 
o estomago. O coragao esta preso a parede dorsal interna do cefalotdrax 
por meio de seis estrias musculares, tres pares em cada lado. Em frente 
na linha mediana, o coragao passa um pouco alem dos dois estiletes qui- 
tinosos, aos quais se prendem os musculos gastricos. 

Devido aos musculos o cora^ao apresenta seis cantos, mais ou menos 
acentuados, sendo os dois laterals, para cada lado, formados nilidamen- 

te, enquanto que os dois posteriores sao apagados mais ou menos por 
uma curva geral, salientes na linha mediana. 
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0 corag&o e mais largo que longo. A borda anterior e curva. O co- 
racao mede entre seis a nove milimetros de comprimento, e de onze a 
quatorze milimetros de largura. 

Os musculos da borda posterior mediana, prendem o coragao a zona 
posterior. Constituem feixes relativamente largos. Os quatro pares de 
musculos laterals sao mais delgados. O coragao e envolvido pelo pericar- 
dio. Este demonstra o mesmo colorido e a mesma constituigao do epitelio 
conjuntivo com o cora^ao, de modo que, nao e facil distingui-lo do ul- 
timo, com o qual comunica por meio de um par de ostiolos venenosos. Fi- 
xando o cora^ao em acido acetico, podemos distinguir muito bem o peri- 
cardio, mais forte e um tanto fibrilar, sem que no entanto haja verda- 
deiros musculos, em ambas as zonas laterals. 

O pericardio recebe o sangue arterial, antes deste entrar no cora- 
gao. O seu epitelio conjuntivo demonstra grande homogeneidade. 

O coragao tern dois pares de ostiolos venosos no lado dorsal, um 
par na superficie anterior e um par na margem postero-lateral. O tecido 
conjuntivo do coracao demonstra grande quantidade de fibrilas muscula- 
res. Estas sao muito finas e transparentes. 

Na fixagao com acido acetico podem-se distinguir nitidamente os 
seus contornos claros e vitreos, enquanto que o seu conteudo e mais ama- 
relado. As fibrilas formam uma verdadeira rede, reforgando desta ma- 
neira o fragil tecido conjuntivo e secundando os movimentos ritmicos 
das contragoes cardiacas. Dentro dos contornos nmsculaies, observamos 
quantidade de massa homogenea, mais escura, e ura tanto amarelada, 
podendo ver-se granulos escuros. Em alguns exemplares, principalmente 
em femeas, esta massa e amarelo-esverdeada. Dai provem a cor ama- 
relo-esverdeada do coracao. No centro da fibrila encontramos uma zona 
outra vez clara e transparente. 

Fazendo o coracao o movimento diastolico, o sangue arterial prove- 
niente das branquias penetra pelo sino pericardiaco, passa pelos estiolos 
venosos e vem a dar dentro do vaso cardiaco propriamente dito. Segue- 
se a sistole, propulsando o sangue em direcao as arterias. Na borda ante- 
rior, bem na zona mediana, originam-se a aorta cefalica impar, e ime- 
diatamente nos lados desta, as duas arterias laterais antenais. 

No lado ventral, ainda na regiao anterior, nascem as duas arterias 
hepaticas. Na margem posterior do coragao orginam-se, muito juntas e 
igualmente fortes, uma um pouco abaixo da outra, a aorta posterior e 
a arteria descendens sternalis, ambas emitindo ramificagoes laterais. 
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b.) A AORTA CEFAUCA: 

Esta, logo depois de sua origem, esta encoberta pelos *nusculos dor- 
sals g^stricos. Ela fica logo abaixo da camada pigmentaria da carapa- 
§a e e retillnea. Passa por cima do estomago, emitindo al alguns ramos 
que por seu turno se transformam em capilares, inserindo-se estes na 
parede dorsal g^strica. 

Na zona anterior do estomago a arteria desce para a regiao esofa- 
geana, sendo coberta al, pelos dois musculos gastricos anteriores. Sobe 
de novo e encosta-se no ganglio supra esofageano. Nesta regiao emite 
dois ramos, que se dividem em inumeras anastomoses. Finalmente se bi- 
furca nas duas arterias oftalmicas. 

C.) AS ARTfiRIAS LATERAIS ANTKNATS: 

Estas arterias nascem ao lado da aorta-cefalica. No comedo seguem 
o mesmo curso que esta. Logo, porem, comega a divergir fortemente. 

Delas partem ramos finissimos que fornecem sangue as camadas 
epiteliais da carapaga. Tambem os lobos hepaticos posteriores recebem 
ramifica<j6es sanguineas deste par de arterias. Chegado a regiao dos 
musculos gastricos posteriores, as duas arterias dobram para o lado de 
fora, e descem pelos lados gastricos, emitindo ramos para estes. Na re- 
giao cardiaca, bifurca-se, indo um dos ramos para as antenas internas, 
e o outro para as externas. 

O isolamento destas arterias e muito dificil, e s6 foi conseguido por 
n6s, parcialmente. 

d.) As ART^BIAP HEPATIC AS : 

As arterias hepaticas sao as mais fortes entre as arterias cardia- 
cas anteriores. Nascem debaixo das arterias laterals, seguem para a 
frente, divergindo entao para os lados externos. 

Ladeando as paredes externas do estomago, continuam em dire^ao 

aos olhos. Emitem um ramo arterial gastrico, que abastece as paredes la- 
tero-superiores do estomago com sangue. Outros ramos arteriais vao 
para os lobos hepaticos. Nao conseguimos entretanto, fixar acuradamen- 
te, as suas terminagoes finals. Certo e que offerecem sangue para o figa- 
do de um lado e para o estomago de outro. 

e.) Aorta posterior: 

A aorta posterior e muito bem visivel. Nasce na linha mediana na 
borda cardiacal posterior e encosta-se ao lado dorsal do tubo digestivo. 
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Na zona post-abdominal emite, em cada segmento um par de ramos la- 
terals, que, subdividindo-se por sua vez, perdem-se entre os tecidos mus- 
culares dos extensores e flexores dos pleopodos. E claro que estas rami- 
ficages sao mais fortes nas femeas do que nos machos, dada a diferenga 
enorme do desenvolvimento daquelas. 

Nao pudemos descobrir ramificagao terminal da aorta posterior, na 
regiao do telson pelo menos com relagao aos machos. Tambem nao e 
necessaria, sendo o telson uma lamina estreitissima; nas femeas, porem, 
ela ladeia o tubo digestive, e divide-se no fim em dois ramos, que abra- 
§am o reto. 

f.) A ARTfiRIA DESCENDENS STERNALIS: 

A arteria descendens sternalis constitue o vaso central dos siria. 
Fornece sangue antes de tudo, aos ganglios infra-esofageanos. Nasce bem 
perto da base da aorta posterior. 

Parece-nos tambem que existem anastomoses finissimas entre a 
aorta posterior e a descendens. Apos curto trecho, em que a ultima acom- 
panha o reto, ela dobra para baixo, correndo entao para a frente, por bai- 
xo do ganglio infra-esofageano. Emite ramos tanto para este ganglio 
como para os nervos da extremidade. Em frente ao ganglid ela se rami- 
fica, acompanhando cada ramo o esofago e terminando por meio de ca- 
pilares finissimos na zona bucal. Vasos finissimos pudemos ver tambem, 
tanto nos musculos mandibulares como nos maxilares, sendo extrema • 
mente dificil, acompanhar estes vasos ate suas terminagoes. 

Tanto no lado interno da carapaca dorsal como no lado inferior po- 
de-se ver com auxilio do microscopio anastomoses sanguineas finissimas, 
muito densas em certos lugares. 

Da arteria sternalis partem tambem, como ja vimos, os ramos arte 
riosos, que fornecem sangue as patas locomotoras e natatorias. Acom- 
panham sempre o nervo. O ramo da primeira pata toracica e especial- 
mente forte, subdividindo-se na regiao, em que comega o dedo movel. 
Tanto estes ramos, como os outros, que vao as patas, emitem dentro delas 
muitas ramificagoes que se espalham nos tecidos musculares dos flexores 
e extensores. 

As nossas pesquisas sobre o sistema sanguineo dos siris do genero 
Callinectes, sao certamente, ainda elementares, havendo ainda muitas 
questdes a serem elucidadas. 

Podemos affirmar, sem medo de incorrer em erro, que as redes ca- 
pilares finissimas, que se podem observar sob o quadro microscdpico, da 
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cerebro e da comissura infra-esofageana, originam-se quanto as da pri- 
meira, da aorta cefalica e das arterias antenais e quanto as segundas, 
da arteria sternalis, dividindo-se as anastomoses em termina^ao entre- 
malhadas. 

Veias propriamente ditas nao existem nos sins. 0 sangue arterial, 
rico em oxigenio, depois de ter atravessado as aortas e as arterias, pe- 
netra nos tecidos nervosos, musculares, epiteliais, etc. e difunde-se neles. 
Ai fixa o carbono, tornando-se o sangue venoso, e reflue de todas as 
partes do corpo, sem ser canalizado por vasos especiais, para o sino 
venoso. 

Este e localizado no lado ventral, na zona do ganglio infra-esofagea- 
no, porem separado deste por placas dos esternitos. Subdivide-se em dois 
sinos laterals, um para cada lado, limitados e fechados por um epitelio 
conjuntivo transparente. Dai o sangue venosos penetra pelos sinos bran- 
quiais. Destes sobe a base das branquias, correndo dentro dos canaliculos 
brancos, que se observam no lado dorsal, na linha mediana de cada 
branquia. Contudo, aplicando injegoes de carmina, constatamos nao s<S- 
mente que a carmina nao corre nestes vasos aferentes, mas que tambem 
as branquias ficavam coloridas. Um dia depois as branquias perderam o 
colorido, ao passo que os vasos aferentes conservavara a cor. 

Nas branquias o sangue recebe novo oxigenio. Torna-se arterial e 
passa pelo lado inferior das branquias para a base destas, reflue dai, 
dentro de canaliculos, para o coragao. 0 sangue demonstra grande va- 
riagao no colorido, sendo ora incolor, ora azulado, ora cor de rosa. 

7.) Orgaos respiratorios : 

As branquias funcionara como orgao respiratorio. Elas nao sao outra 
coisa senao, os epipoditos das cinco patas toracicas e dos tres maxild- 
podos, epipoditos estes completamente inclusos dentro da carapaga to- 
racica. No entanto o epipodito do primeiro maxilopodo e completamen- 
te atrofiado, de maneira que em Callinectes, existem apenas sete bran- 
quias. As branquias assentam-se no lado dorsal das pleuras internas. For 
este motive chamamo-las de pleurobranquias. Ocupam ambas as zonas la- 
terals do cefalotorax, tendo por base, como ja dissemos, as pleuras e por 
teto, a parede dorsal toracica. Porem, entre elas e a ultima tern pequeno 
espago. 

A cavidade branquial esta coberta por uma placa bastante forte, 
mas transparente, demonstrando algumas aberturas. As branquias sao 
colocadas em linha ascendente de fora para dentro, convergindo muito 
para o centre. Sao largas em sua base, afinando-se paulatinamente, para 
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a sua ponta interna. A diregao das branquias posteriores e horizontal; 
a das anteriores de frente para tras. 

As cinco branquias posteriores terminam numa ponta comum, a 
sexta e mais curta, terminando antes que as precedentes; e a setima so 
tem a metade da sexta. Ela e tambem muito fina e tera certamente 
funcao fisiologica apenas secundaria. As branquias de Callinectes sao fi- 
lobranquias, tendo ao centro um canal comum, no qual gira o sangue. 
Deste canal partem de ambos os lados inumeras lamelas, muito juntas, 
maiores na base externa da branquia, decrescendo de volume para o 
centro, ate que desaparecem totalmente na ponta. Cada uma destas la- 
melas e dupla. A duplicidade e produzida pelo fato de, as duas laminas 
vizinhas se soldarem nas bordas circonferentes, formando assim uma ca- 
vidade que comunica com os dois tubos sanguineos. 

As branquias aspiram a agua. Esta entra no cefalotorax por uma 
unica abertura, curvada e bastante grande, situada a base superior da 
coxa do primeiro par de patas toracais. Basta mover esta extremidado 
para baixo, para que se possam ver atraves dela as branquias. Diante 
desta abertura, do lado interno esta situado o epipodito do maxilopo 
do externo. Serve para abrir ou obstruir a abertura, de maneira que, o 
siri pode regular a entrada de agua. 

Os epipoditos dos tres maxilopodos exercem papel importante na 
respiracao. Eles formam flagelos longos, curvos, cobertos de pelos, pas- 
sando o flagelo do primeiro maxilopodo por cima das branquias, tarefa 
esta muito facil, porque os maxilopodos estao em continue movimento.O 
epipodito do segundo maxiliar e constituido por uma lamina muito larga 
e achatada, formando verdadeira tampa, para reter agua. Somente 
quando a tampa em questao for abaixada, a agua pode escorrer pela ca- 
vidade bucal. 

O vaso eferente do sangue ventral, entra para a pleura por uma 
abertura. E coberto por uma fileira de pelos. Podemos observar, acima 
da pata natatoria, suspendendo-se um pouco a carapaga, uma fenda pe- 
quena. Por ela entra o ar. Assim o siri conservando as branquias hu- 
midas por meio de agua que Ihe serve de reserva, pode abastecer-se de 
oxigenio do ar, o que Ihe permite permanecer fora da agua por muito 
tempo, fazendo, as vezes, peregrinacoes longas pelas praias e afastan- 
do-se delas bastante. 

8.) ORGAOS GENITAIS: 

Os poros genitais dos machos e das femeas se encontram sempre 
aos pares. Nos machos reconheciveis ja a primeira vista, como ja tive- 
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mos ocasiao de apontar no comedo deste trabalho, pela forma estreita do 
post-abdomen, cujo telson vai alem da metade do esternito, os poros ge- 
nitals fleam situados a base inferior interna do quinto par de patas tora- 
clcas. As aberturas genitals da femea sao colocadas a base das coxas do 
terceiro par de patas toracais. 

a.) Orgaos genitais no macho: 

fistes dividem-se em testiculos e em vasos deferentes, pares. Os tes- 
ticulos principiam na zona do coragao, embaixo deste, ou como verifica- 
mos na maioria dos machos, na borda anterior deste. Corre em muitaa 
voltas, na linha dorsal do tubo digestive, cobrindo a parte p6stero-infe- 
rior do estomago. 

Diverge em seguida, ladeando as paredes gastricas externas, em sua 
zona posterior. Na zona entre o cora^ao e o estomago, os testiculos se 
enrolam sete a onze vezes, formando como que um rolo irregular. Sao 
brancos e porisso mesmo, facilmente reconheciveis, Assentam-se acima 
da massa hepatica, com a qual estao em contact© intimo. Nao formara 
tubo reto, pelo contrario; demonstram estrangulamento periodic©, de ma- 
neira que se nos apresenta como uma corrente ora entumecida ora es- 
treita. Emite igualmente 16bulos e apendices, que entram profundamen- 
te pela massa hepatica, aproveitando as lacunas destas. Um ramo testi- 
cular sobe, em cada lado, pela parede gastrica lateral e termina na parte 
pildrica posterior, um pouco em frente da regiao, em que nascem os fci- 
xes dos musculos gastricos posteriores. 

O enrolamento testicular desfaz-se finalmente, num tubo, que con- 
tinua na dire?ao dos olhos, dando ainda algumas voltas. Tambem esta 
continuagao demonstra estrangulamentos periodicos. Depois de um a 
dois centimetres, o testiculo perfaz uma curva de dentro para fora, e 
desde ao lado do figado, terminando ai no "vas deferens". No local dos 
enrolamentos testiculares ha uma parte que liga os testiculos de cada 
lado. As sinuosidades, dobras e encurvamentos testiculares tern por fim, 
prolongar quanto mais possivel o tubo germinal, o que constitue fator 
de importancia vital, principalmente em CaJUnectes, cuja forma corporal 
e encurtada a custa de um alargamento descomunal. 

Os testiculos sao envoltos em uma plica de pele transparente, a mem- 
brana epitelial. Ela pode ser distendida com uma pin^a. Acompanha 
tambem os 16bulos e apendices testiculares, mesmo por dentro das la- 

cunas do figado. Desta maneira os testiculos constituem um drgao com- 
pletamente isolado do resto do corpo. 
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A membrana envolvente e reforgada por fibrilas musculares, ainda 
que fracas, mas bastante fortes para resistirem a pressao testicular. Em 
locals determinados a membrana e perfurada por lacunas. 

A ultima porgao testicular consta de dois tubos, um grosso, longo e 
enrolado em um outro, reto e mais curto, provide de tunica propria com 
nucleos oblongos. Ambos os tubos unem-se em baixo, formando o "vas 
deferens". 

No interior do testiculo podemos observar duas zonas nitidamente 
separadas. Num lado esta o epitelio germinativo, em que se for mam os 
espermatozoides. 

No outro lado observamos uma camada de musculatura estriada. 
RamificaQoes testiculares envoltas num tecido adiposo, continuam para 
a frente, nas imedia^oes da parte gastrico-cardiaca, perfazem em segui- 
da, meia volta e entram nas zonas laterals da carapaga, terminando na 
cavidade interna formada pelo espinho lateral grande. A constitui§ao 
testicular desta zona corresponde em alto grau a do ovario das femeas, 
principalmente no tocante ao aspecto do corpo adiposo, que envolve o 
tubo genital. No lado interno uma plica de pele separa esta porgao tes- 
ticular da cavidade branquial. 

0 "vas deferens" e constituido por um tubo muito longo, perfazen- 
do curvas e lacos repetidos, devido ao espa^o muito restrito. A prepa- 
ra§ao deste orgao acarreta serias dificuldades, motivadas de um lado 
pelo fato de os sir is estarem muito sujeitos a decomposigao mesmo numa 
diluigao de formol bastante concentrada, de outro lado, por ser o "vas 
deferens", principalmente em sua iiltima porgao extremamente fino e 
fragil, envolto pelos feixes colossais da musculatura coxal da quinta pata 
toracal. 

No "vas deferens" podem distinguir-se tres zonas, nem sempre 
muito nitidas, principalmente em animais jovens. A porgao anterior e 
relativamente curta, e apenas um pouco curva. Ela termina na porcao 
media. Esta e longa, perfazendo alguns lagos. 

Em seu comeco e uniforme, em seguida, porem, como conseguimos 
observar em varios machos adultos, se alarga formando estrangulamen- 
tos a maneira dos testiculos. 

A porcao posterior do '"vas deferens" corre dentro dos feixes mus- 
culares da coxa do quinto par das extremidades. E retilinea, bastante re- 
sistente, com comprimento de um a dois cm. e termina no poro genital. 

O- poro genital e extremamente pequeno, mais arredondado que 
dblongo. E situado na ponta extrema da coxa, no lado interno, portanto 
quasi no limite da coxa ventral com o apendice posterior saliente da ul- 
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tima placa esternal. A abertura genital e continuada por um tubo forte 
e resistente, que e a continua<jao do integumento coxal. fiste tubo al- 
canga quasi um centimetro de comprimento e termina dentro de uma 
pequena cavidade, que se encontra na parte basilar, achatada do pri 
meiro pleopodo. Os espermatozoides passam por este tubo. fistes sao 
produzidos dentro das celulas germinais testiculares. A segunda porgao 
do "vas deferens" contem celulas glandulares. Estas secretam um liqui- 
do, que envolve um a mais espermatozoides, produzindo desta maneira 
espermatdforos. 

Os orgaos genitais masculinos nao se apresentam sob a mesma 
forma. Em machos adultos os testiculos atingem proporgoes avantajadas, 
encobrindo parcialmente a "pars cardiaca" e descend© com um ramo 
grosso pela parte latero-inferior do estomago. 

Os espermatdforos sao pequenos, nao colocados um ao outro. Con- 
tem poucos espermatozoides. Como drgaos copuladores funcionam os dois 
pares de pledpodos, que, para se adaptarem fisiologicamente a esta fi- 
nalidade nova, sofreram transformagao morfoldgica profunda, como ja 
tivemos ocasiao de apontar, quando tratamcs de morfologia externa. 

O seu articulo basiliar e longo e achatado. O flagelo apresenta uma 
fossa longitudinal, pouco profunda, mas suficiente para garantir a pas- 
iiagem dos espermatozdides. 

Na borda pdstero-basilar do articulo apical do primeiro pledpodo, 
observa-se uma fenda, pela qual entra o articulo terminal do segundo 
pledpodo. 

b.) Apakki mo genital da femea: 

O aparelho genital da femea demonstra dimensdes descomunais. Po- 
de-se mesmo dizer, sem exagero algum, que as femeas de Callinectes nao 
sao outra coisa, do que envdlucros sexuais vivos. Facilmente pode-se com- 
preender esta fertilidade prodigiosa, se levarmos em conta os multiples 
perigos a que os filhotes estao expostos ate que por sua vez atinjam a 
sua madureza sexual. O aparelho genital da femea consiste na vulva, 
nos ovdrios e nos ovidutos. 

A vulva ou orificio genital e situada a altura das cdxas do tercei- 
ro par de patas, Ela sofreu deslocamento radical, afastando-se das pleu- 
ras e das patas e aproximou-se para a linha mediana do esternito. Dis- 
tancia-se apenas meio centimetro do sulco estcrnitico mediano. 

Os poros genitais sao pares correspondentes um ao outro perfeita- 
mento. Atingom de um milimetro a um e meio de comprimento e de dois 
a tres de largura. Externamente sao rodeados por uma borda de quitina, 
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borda esta que secunda os contornos do poro e que esta separada do es- 
ternito por um sulco mtido. No lado interno os orificios sao mais largos 
do que no lado externo. Em sua posigao correspondem completamente aos 
pleopodos que para facilitar a sua introdugao nos poros demonstram 
ligeira curva de suas pontas terminals. 

Os ovarios sao pares, mostrando colorido vermelho-amarelo. Na 
maioria dos casos eles se concentram exclusivamente no cefalotorax, 
principalmente na zona antero-lateral e na linha mediana posterior do 
coragao. Em nao poucas femeas, no entanto, justamente quando elas ain- 
da nao iniciaram a postura, os ovarios sao colossais, e neste caso entram 
tambem profundamente no post-abdomen entumecido. 

No ovario cefalotoracico distinguimos lobos pares anteriores e lobos, 
pares, posteriores. Tanto aqueles como estes soldam-se na linha me- 
diana. 

Os lobos anteriores principiam entre o cora^ao e o estomago, for- 
mando ai uma massa compacta de um centimetre a um e meio de com- 
primento e de dois a tres centimetres de largura. Seguem entao para 
frente, deixando livre apenas a area dorsal do estomago, comprimindo 
lateralmente as paredes gastricas. 

Aproximam-se novamente na linha mediana em frente ao estoma- 

go e divergem entao fortemente para os lados, contornando a forma do 
cefalotorax. Um lobo desce para dentro da cavidade, encostando-se a pa- 
rede interna lateral do cefalotorax e termina na zona do grande espi- 
nho cuja cavidade interna e profusamente cheia por escrescencias ova- 
riais. Enquanto que, na zona mediana, o ovario carece de corpo adipo- 
so, este cobre inteiramente os lobos laterals. Nas femeas, que levam de- 
baixo do post-abdomem um fardo enorme de ovos, podemos observar que 
o lobo ovarial anterior esta completamente esgotado, existindo nos lobos 
laterals apenas o corpo adlposo em toda a sua amplidao, enquanto que 
em sen interior deparamos apenas uma estria ovarial fina. O lobo ova- 
rial posterior, porem, conserva tambem neste caso o seu tamanho. 

0 ovario nunca forma apenas um tubo simples, e constituido, pelo 
contrario, por uma justa supraposigao e por engrossamentos, apendi- 
ces e lobos ovarianos. resultando desta maneira a massa ovarial com- 
pacta, que se nos depara logo ao abrirmos o siri pelo lado dorsal. 

Neste conjunto levanta-se uma questao de grande importancia bio- 
logica para as femeas dos siris. A massa compacta volumosa dos ova- 
rios comprime fortemente. como ja tivemos ocasiao de observar, os orgaos 
vitais, o estomago e o coragao. Tal circunstancia deve dificultar a cir- 
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cula^ao tanto do sangue como do alimento. Sera tal disposicao prejudi- 
cial a femea ? Acreditamos poder responder afirmativamente. 

O ovario e preso por dobras de peles que partem da zona gastrica. 
lateral. Tambem no lado ventral da parte pilorica existem lobos ova- 
rianoa. A ponta que liga no meio os dois lobos anteriores 6 atravessada 
pelos leixes da musculatura gastrica posterior. O figado e completamente 
coberto pelo ovario. que atinge a grossura de mais de um milimetro 
entrando em contato imediato com o ganglio infra-esofageano. 

Debaixo do coragao o lobo anterior continua diretamente com o lobo 
posterior, que se estende ainda para dentro do post-abddmem, sendo sol- 
dado em todo o percurso mediano. O lobo posterior emite um ramo 
grosso por baixo das branquias. em dire<jao ao poro genital. Tambem esta 
parte e muito lobulosa 

O oviduto e relativamente curto. Para encontra-lo com facilidade, po- 
de-se proceder a injegao de carmim atraves do poro genital, o que e fa- 
cilmente praticavel com agulha fina. Em seguida pratica-se um corte 
longitudinal (sendo o siri ja aberto no lado dorsal), rente ao poro. De- 
pois de afastada a musculatura observa-se perfeitamente o ovinduto de 
um a dois centimetros de comprimento, coberto em seu inicio pelos 16- 
bulos do ovario. 0 oviduto origina-se no lado ventral entre os lobos ova- 
rianos, anterior e posterior. Principia por meio de um engrossamento, 
afina-se progressivamente, para alargar-se de novo antes de terminar no 
orificio genital. O primeiro engrossamento que fica entre o ovario e o 
comedo do oviduto chama-se receptaculo seminal ou bursa copulatriz. A 
ultima porgao do oviduto e a vagina. 

O ovario todo, como tambem ja vimos nos testiculos, esta envolto 
numa plica de pele com a circunstancia de que no ultimo caso, esta plica 
6 forte, lubrica e opaca, principalmente as ramificagoes ovarianas late- 
rais, enquanto que entre o cora^ao e o estomago ela nao existe. 

A vagina e endurecida, devido as encrustagoes calcareas. Os auto- 
res divergem muito quanto a copula dos sin's. Todos, porem, estao de 
acordo que a femea e sempre encontrada com a quitina mole, o que ja 
nao se pode verificar nos machos. Prevalece, pois, a opiniao de que a 
c6pula s6 possa ser efetuada ap6s a ecdise e nao mais, depois que a qui- 
tina da femea estiver dura. O ato copulador pode durar de um a tres 
dias, permanecendo a massa esperrmitica de oito a quatorze dias dentro 
dos receptaculos antes de subir aos ovarios. 

Miss Rathbun diz que a femea precisa tres, e o macho quatro anos 
para atingir a madureza sexual. A autora opina tambem que uma uni- 
ca c6pula e fecunda^ao seriam suficientes para toda a vida da femea. 
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Esta afirmagao parece-nos duvidosa, porque contradiz as observagoes 
analogas de outros animais. Constatamos sempre nas especies, em que 
uma unica copula e suficiente para a femea ser fertil, que os machos exis- 
tem em numero muito menor, ou aparecem temporariamente so, ou ainda 
morrem logo em seguida a copula. Nenhum destes fatos se verifica em 
Callinectes. A julgar pelos exemplares que nos serviram para o presen- 
te trabalho, os machos nao sao tao frequentes como as femeas. 

As femeas podem por quantidades imensas de ovos. fistes sao presos 
nos pelos dos pleopodos e ajuntam-se em tal quantidade que o post-abdd» 
mem se distende, dando aspecto de uma bola enorme formada por mi- 
Ihares de ovos. 

9.) Biologia de Callinectes: 

a.) VlDA: 

Os siris deste genero sao animais do litoral Atlantico. Habitam a 
agua salgada da costa brasileira, penetrando de preferencia pelas ensea- 
das e embocaduras dos rios. Gostam de pantanais, de aguas salobras 
meio estagnadas, aventurando-se mesmo pela terra a dentro, ate o corae- 
50 dos riachos de agua doce. 

Nadam facilmente, correm debaixo da agua pelo solo; deixam-se 
levar pelas ondas e, uma vez na praia, sabem aproveitar-se das patas 
locomotoras, correndo celeres pelo litoral. 

A areia, o lodo, as raizes das arvores e arbustos, que crescem em 
grande quantidade nas aguas salobras, Ihe sao familiares. 

Geralmente, porem, preferem a agua do mar. Respiram a agua sal- 
gada, mas possuem tambem aparelhos para conservar humidas as bran- 
quias, de maneira que, podem permanecer fora da agua boras a fio, en- 
terrando-se na areia, ou permanecendo em seus esconderijos naturais a 
espera das enchentes. 

Durante quatro anos tivemos ocasiao de observar os siris, tanto nas 
praias de Santos como nas do Rio de Janeiro. Repetidas vezes vimos 
como eles se enterravam na areia, Afastando esta e tirando 0 crustaceo 
de seu esconderijo, observamos que expeliam bolhas de ar e de agua pela 
boca. Formamos, por conseguinte, a opiniao que, armazenam agua dentro 
das cavidades naturais do corpo, aproveitando esta reserva para a res- 
piragao ao ar livre. 

Algumas vezes pudemos encontrar crustaceos pertencentes a esse ge- 
nero no meio das florestas da Gavea e ainda mais longe do mar, nas 
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imediagoes de Jacarepagua na baixada fluminense. Parece gostarem de 
passear pelas florestas humidas, banhando-se em qualquer agua parada, 
que encontrarem em suas peregrinagoes. 

0 centro, por4m, da sua vida e o literal e as enseadas da costa. As 
praias de areia constituem seu "habitat" costumeiro. Contudo sao en- 
contrados nas praias rochosas. Quando sobrevem um perigo qualquer, 
eles correm vertiginosamente em procura do mar, quando nao se enter- 
ram depressa na areia, deixando para fora apenas os olhos erectos. 

Nao costumam construir buraco perto da ressaca, mas um poucu 
mais para fora, onde a areia e branca e fofa. 

b.) FrequSncia : 

Os siris sao muito frequentes no literal brasileiro. Ha, contudo, certas 
esta^oes do ano, em que sao mais raros, (de maio a setembro). 0 seu 
aparecimento na praia depende da mare. 

c.) Locomocao: 

Os siris sao nadadores ageis, sabendo aproveitar-se do jogo das 
ondas. O quinto par de patas toracais exerce de preferencia os movimen- 
tos natatorios, principalmente por meio do articulo terminal, alargado 
e chato, servindo de verdadeiro remo. A construgao do corpo favorece 
sumamente a locomogao dentro da agua, podendo todos os membros, in- 
clusive antenas, olhos, ser encolhidos de maniera tao perfeita que nao 
oferecem a menor resistencia d. agua. 

Os sin's sao tambem bons corredores. Perseguidos. eles levantam o 
corpo anterior, servindo o post-abdomen de esteio, e correm, os olhos 
erectos e atentos a qualquer perigo, em diregao ao mar. As patas fazem 
movimentos rapidos, o que e facil devido ao desenvolvimento enorme 
dos miisculos, principalmente dos coxais. A corrida nunca e feita para 
tras ou para frente, mas sempre para um dos lados. 

H.) Tamanho e resistencia: 

O tamanho medio de Callinectes e dentro seis a quinze centimetros 
de largura e nove a quatorze de comprimento, podendo haver exempla- 
res ainda maiores, principalmente machos. O seu crescimento devido a 
rigidez da carapaca, e periodico, isto e. nao se verifica crescimento 
algum. enquanto persistir a dureza do envolucro calcareo; havendo porem 
ecdise, o crescimento e abruto, aumentando o animal por um a dois cen- 
timetros cada vez. Isto so se pode explicar pelo fato de ser continuo o 

4M9 — 14 
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crescimento propriamente dito do corpo interne; mas devido k carapaja, 
o corpo tem de ficar encolhido. 

No moment© da ecdise, se verifica entao um desmembramento ra- 
pid© das diferentes zonas corporals. A ecdise realiza-se cada ano, ou, 
quando existir fartura de alimentos, duas vezes por ano. Os animaia 
velhos, entretanto ja nao mudam de carcassa cada ano. 

Sobre a idade de Callinectes nada consta. Si fizessemos o calculo 
baseando-nos sobre a ecdise anual e o crescimento durante este processo, 
chegariamos a fixar de sete a dez anos o ciclo vital destes animais. De 
fato, Miss Rathbun da sete anos de vida a Callinectes sapidus. 

E bem provavel, porem, que certos machos ou femeas estereis, que 
demonstram dimensoes enormes e cuja carapa^a e extremamente dura e 
resistente, coberta por algas e outros crustaceos, atinjam muito mais 
que dez anos de vida. 

Ja vimos que os sir is suportam grande diferemja entre a agua doce 
e salgada, assim, como tambem focalizamos sua adaptagao de vida aqua- 
tica a vida terrestre. Mesmo numa dilui^ao de formal a dez graus estes 
animais vivem bastante tempo. Sao entretanto bastante sensiveis aos 
choques eletricos, principalmente quando a corrente e aplicada nos ex- 
tremes, nas antenas ou nas plicas de peles. 

e.) Meios ofensivos e defensivos: 

Como armas defensivas e ofensivas os siris servem-se das pingas do 
primeiro par de patas. Como nao atinja com elas o lado dorsal e pos- 
terior da carapaga, quando acossado na praia, foge ate encontrar um 
objeto em que se possa firmam e proteger as costas. Levanta-se entao 
nas patas posteriores, ergue as pingas e procura agarrar o inimigo. Exe- 
cuta movimentos rapidos com as pingas. A forga muscular delas e tao 
grande, que pode ferir a mao humana. 

Encontrando-se com outros crustaceos, as pingas constituem armas 
terriveis, que esmagam completamente um adversario mais fraco. Com© 
meio de defesa os siris gozam da faculdade da autotomia do primeiro 
par de patas.. 

Outro meio defensive e a fuga. Aproveitam-se de qualquer caverna 
ou fenda, enfurnando-se o mais possivel para se por a salvo. Num instan- 
te o siri consegue cavar um buraco na areia. 0 colorido tambem serve 
para proteger o crustaceo, pois estando ele ao lado de uma rocha, e mui- 
to dificil distingui-lo de seu ambiente. 

Em pequena escala verifica-se tambem mudanga repentina do colo- 
rido da pele, de maneira que pode acomodar-se perfeitamente aos obje- 
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tos em seu redor, mudan^a esta efetuada pela serie araarela doa pig 
mentos (vermelho, amarelo, castanho), inclusos em cromoblastos contra- 
teis, enquanto que o pigmento azul encontra-se em estado diluido nan 
contr£til. Sendo as imediagoes do sir! escuras, os cromoblastos estendera- 
se, originando-se desta maneira um composto de vermelho ou amarelo c 
azul, o que da em resultado verde escuro ou vermelho escaro. Nas ime- 
diagdes claras contraem-se os cromoblastos, e o azul prevalece. 

Nos siris vermelhos e grandes, o mimetismo e minimo; em exem- 
plares mais jovens a mudanga do colorido e pronunciada principalmento 
nos articulos terminals das patas. 

f.) AlimentacAo: 

Os siris sao onivoros, nutrindo-se tanto de substancias animais como 
vegetais. Digerem tudo o que e organic©, preferindo, contudo, materias 
vegetais em decomposigao e principalmente carne de qualquer animal. 
Tambem sao insaciaveis, comendo continuamente, ou peregrinando, k 
procura de alimento. A luz do dia e em lugar exposto evitam aproximar- 
se da presa. 

g.) Parasitas e simbiontes: 

Como parasitas dos siris salientam-se antes de tudo crustaceos infe- 
riores. Em alguns exemplares constatamos ovos de uma especie pareci- 
da com aquela que parasita em Potamon fluviatile (branchiobdella). 

Fazendo exame das branquias e das partes moles do post-abdomem, 
nao descobrimos parasitas. 

A carapaga de muitos exemplares e a parte posterior das branquias 
apresentam lesoes e furos, que devem ser causados por anelidios tubico- 
las. De fato observamos alguns especimes destes ectoparasitas sem de- 
terminarmos a sua posigao sistematica. Se bem que raramente, encontra- 
mos gregarinas dentro da linfa do animal. Muitas algas prendem-se k 
carapaga dorsal do siri. 

Um simbionte encontradigo de Callinectes e um crustaceo da famflia 
Balonidae, encontrando-se, as vezes, mais de dez sobre a carapaga de 
um unico exemplar. Balanus sao rarissimos em animais jovens. 

h.) PrejuIzo e utilidade: 

Os siris marinhos e das aguas salobras nao causam prejuizo direto 
algum, si excetuarmos o caso de serem transmissores involuntarios e 
passives do parasitas (Bothrio-cefalidios — Gregarinas), dos quais sejam 
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portadores eventuais. Muito grande e de suma importancia, porem, sao 
as vantagens que eles nos trazem, uma vez que por sua carne saborosa, 
enriquecem consideravelmente os resultados da pesca dos nossos litorais 
constitumdo desta maneira ponto de subsistencia de muitas familias de 
Pescadores. 

De importancia definitivamente maior e, sem duvida alguma, o fato 
de os sir is servirem de verdadeira policia sanitaria, justamente nas zonas 
de aguas salobras, em que o perigo do contagio e grande, estando o 
homem que al vive e trabalha continuamente aspirando ao mau cheiro 
de materias em decomposigao e exposto aos maleficios de enxames de 
moscas e mosquitos que pousam sobre cadaveres de animais. Sao os siris 
que afastam qualquer animal morto, contribuindo assim para a limpeza 
da praia e das aguas salobras. Sob este aspecto devemos considerar os 
siris como fator de primeira ordem ,porquanto promovem a limpeza e a 
higiene das nossas praias, local onde nos dirigimos, quando sentimos 
vontade de respirar ar puro e sadio. 

Todos os desenhos sao da autoria do dr. Wolfgang Bucherl, assistente do Ins- 
titute Butantan. 

EXPLICAQAO DAS FIGURAS 
Prancha colorida: "Siri" em cores naturaes; tamanho %. 
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1. Postabdomen da femea, visto pelo lado dorsal. 
Postabdomen do macho. 

3. Primeiras antenas — antenulas. 
4. Segundas antenas. 
5. Mandibula. 
6. Primeiro maxilar. 
7. Segundo maxilar. 
8. Primeiro maxilopodo. 
9. Segundo maxilopodo. 

10. Terceiro maxilopodo. 
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11. Primeiro par de patas. 
12. Patas ambulatorias. 
13. trltima extremidade toracica. 
14. Primeiro par de pleopodos do macho. 
15. Segundo par de pleopodos do macho. 
16. Os pleopodos da femea. 
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17. a) Cerebro b) Esofago; c) Comissura subesofageana; d) Ganglio ventral; 
e) Branquias. 

18. Estomago com feixes musculares anteriores e posteriores e com o tubo di- 
gestive. 

19. Lado dorsal interno da parte anterior do estomago (pars cardiaca). 
20. Coragao com aortas e musculos, 
21. Parte das branquias e epipodito maxilopodico. 
22. Parte do ovario, estando o ovario esquerdo encoberto pelo tecido adiposo. 
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