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prefAcio 

A 11 de Janeiro de 1939, por Decreto do Govern©,1 foi a antiga 
Secgao de Zoologia do Museu Paulista transferida para a Secretaria da 
Agricultura, Industria e Comercio e erigida em reparti?ao indepen- 
dente, sob a denominagao de "Departamento de Zoologia". 

Ao novo institute, cuja facil confusao com o Departamento ho- 
monimo da Universidade de Sao Paulo e necessario prevenir, confe- 
riu-se como finalidade precipua o "estudo da fauna do Estado de Sao 
Paulo e do Brasil, sob o ponto de vista sistematico e sob qualquer outro 
ponto de vista considerado necessario ao desenvolvimento cientifico". 
Foram-lhe incorporadas todas as colegoes zoologicas pertencentes a pri- 
mitiva Sec?ao e bem assim, na Biblioteca, a parte referente a sua es- 
pecialidade. 

Juntamente com esta heran<ja, a que se ligam honrosas tradi<j6es 
grangeadas a custa de uma atividade ininterrupta de quasi meio seculo, 
houve a nova instituigao de assumir graves compromissos, entre os 
quais, a continua§ao da Revista do Museu Paulista, periddico em cujas 
paginas r.e reflete e se registram os melhores frutos daquele labor, no 
que se relaciona particularmente com as atribuicoes inerentes ao servi- 
qo tornado independente2. 

Nem se fizera mister, para isso modifica-la sensivelmente em 
sua indole, porquanto, fundada por zoologo, e durante muito tempo 
quasi que exclusivamente por ele so alimentada, a Revista do Museu 
Patdista nunca perdera o cunho de publicacao essencialmente zoologica, 
impondo-se como tal aos meios cientfficos, nao so nacionais como es- 

1 — Vejam-se os "Anexos", no fim do volume. 
2 — A "Revista do Museu Paulista" compreende 23 volumes, dos quais o XII em 

duas partes e o XVII em dous volumes. Os nove primeiros (1895-1914), ante- 
riores a grande guerra foram editados pelo Dr. Hermann von Ihering, pri- 
meiro diretor do Museu Paulista e os restantes (1918-1938), pelo Dr. Afonso 
d'Escragnolle Taunay, seu digno sucessor naquele posto. Nesta extensa sdrie 
vieram a lume, abstragao feita dos artigos biograficos e outros, estranhos 
a Historia Natural, 236 trabalhos sobre Zoologia, 54 de Etnografia, 9 de 
Botanica e 5 do Geologia. 
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trangeiros, perante os quais grangeara apreciavel estima e lisongeira 
reputagao. Apresentando-se sob novo titulo, em harmonia com as cir- 
cunstancias, e levemente modificados na forma timbram os "Arquivos 
de Zoologia do Estado de Sao Paulo" em conservar as felloes peculia- 
res a Revista, de modo a incluir, ao lado da produgao cientifica dos 
tecnicos do proprio instituto, tambem artigos oriundos de outras fontes 
idoneas, posto que para isso haja espago dispomvel- 

Consoante a natureza da instituigao creada, versara a materia 
contida nos "Arquivos" principalmente sobre Zoologia sistematica e 
assuntos faunisticos referentes ao Brasil, ja sob a forma de mono- 
grafias, ja sob a de catalogos, a semelhan?a do que nos ultimos tempos 
vinha a Revista praticando. 

Sao todos unanimes em reconhecer o inestimavel servigo que pres- 
tam aos estudiosos da Zoologia os catalogos faunisticos, mormente num 
pais como o Brasil, em que o conhecimento sobre a maioria dos grupos 
e ainda incipiente e extremamente dispersa a bibligrafia que Ihes diz 
respeito. Para preencherem os seus fins, devem entretanto tais traba- 
Ihos inspirar-se sempre nos melhores modelos, observando, na medida 
das possibilidades, de par com as regras da Nomenclatura, as praxes 
por eles adotadas, quer provenham de convenios explicitos, ou apenas 
decorram de tacita convengao, tais como sejam, para os generos, a in- 
dicagao dos genotipos, e para as especies ou subespecies, a procedencia 
dos exemplares que serviram de base a primeira descrigao (localidade 
tipica)- O maior desenvolvimento e exatidao desejam-se nos dados re- 
ferentes a distribui§ao, apoiados, sempre que possivel, em precisa do- 
cumentagao bibliografica, facil ordinariamente de apresentar na lista 
de sinonimos, onde, alias, sob nenhum pretesto, deverao incluir-se ci- 
ta§6es que nao se enquadrem rigorosamente neste conceito. 

Como a Revista, mediante a permuta com os estabelecimentos si- 
milares do pais e do estrangeiro, deverao ser os "Arquivos" a fonte de 
enriquecimento da biblioteca da instituigao zoologica, condigao primor- 
dial do progress© e da eficiencia mesma desta ultima. Os artigos, ini- 
cialmente distribuidos, com data propria, logo apos a sua impressao, 
sob a forma de separatas ou fascicules, serao ulteriormente enfeixados 
em volumes, correspondentes, tanto quanto possivel, a cada ano de 
exercicio. 

A desproporgao, agora observada, entre os trabalhos elaborados 
pelo Departamento e os de colaboragao externa e fato transitorio e re- 
ilete as dificuldades proprias a fase de orgamzagao em que se encon- 
tra ainda o nosso instituto, cujo quadro de tecnicos permanece grande- 
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mente desfalcado. Tal situagSo devera modificar-ae num proximo futu- 
re, h medida que se ampliem os meios de que atualmente ele dispoe, 
esperanga que em parte esta ja a caminho de concretizar-se, com a 
posse de sede prdpria e de instalagdes adequadas. 

S6 entao ser-lhe-a possivel atingir ao nivel imposto pelas respon- 
sabilidades que recebera sobre os ombros e realizar satisfatdriamente 
seu programa, que e simples, e pdde resumir-se em auxiliar modesta- 
mente o progress© das ciencias e contribuir para o melhor conhecimen- 
to da terra brasileira. 

S. Paulo, 6/VI/1940 

Oliv&iio MArio de Oliveira Pinto. 
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SETE GeNEROS E VINTE E OITO ESPtCIES 

DE GONYLEPWAE 

p o r 
C. ee Mello-Lettao 

Os generos e especies que abaixo descrevo, resultam, dos estudos 
feitos nas colegoes do Museu Nacional (quando ainda encarregado da 
divisao de invertebrados), do Museu Paulista e da minha colegao par- 
ticular. 

Subfamilia CRANAINAE 

Genero ANTICRANAUS, gr. n. 

Tuber oculiferum spinas duas praeditum. Scutum sulcis quinque, 
quorum duo anteriores conjunct!. Areae I et III spinas duas praeditae 
(in area III maximas); areae II et IV inermes. Segmenta dorsaha li- 
bera omnia spinas duas armata; segmentum anale inerme. Palpi ro- 
busti, femore spinam apicalem internam armato. Articuli tarsales 6, 
plusquam 6, 6, 6; pars citerior tarsorum anticorum (in mare) valde 
inflata. Typus: 

Genero Anticranaus annulipes, sp. n. 
(Pig. 1) 

$ — 5,5 mm. 
F£mures: 3 — 6 — 4,3—6,2 mm. 
Patas: 11,5 — 22 —15 — 20,5 mm. 

Borda anterior com algumas granulagoes e dois espinhos de cada 
lado. Comoro ocular com algumas granulagoes e dois espinhos. Cefalo- 
lorax inerme e liso. Escudo dorsal com os sulcos quasi imperceptiveis, 
todas as areas com algumas granula^oes esparsas, as areas I e III com 
dois espinhos, os da area III muito robustos. Areas laterais lisas. Area 
IV © tergitos livres com uma fila de granulagoes espiniformes; nos ter- 
gitos livres ha dois pequenos espinhos medianos. Operculo anal muito 
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granuloso. Esternitos livres com uma fila de pequenos granulos. Area 
estigmatica e ancas muito granulosas. Todos os femures levemente curvos. 
Tarsos de 6-12-6-6 segmentos. Todos os trocanteres com tres pequenos 
espinhos posteriores. 

Palpos: trocanter com uma granulagao espinifera; femur com duas 
granulagoes ventrais e fraco espinho apical interne; patela inerme; tibia 
com cinco espinhos internes e tres externos; tarso com tres espinhos de 
cada lado. 

Queliceras do macho dilatadas; o segment© basilar com tres espi- 
nhos dorsais retrovertidos e dois apicais, dirigidos para diante. 

Corpo negro. Queliceras, palpos e trocanteres I a III amarelo-quei- 
mados; protarsos I com dois aneis muito palidos; II com quatro, III 
com cinco e IV com sete. 

Localidade-tipo : Pirituba (Estado do Pard). 
Coletor: Carvalho. 

Tipo: N.0 58.583 do Museu Nacional. 

Subfamilia PACHYLINAE 

Genero MANGARATIBA, g. n. 

Tuber oculiferum spinas duas praeditum. Scutum sulcis quinque 
quorum duo anteriores conjuncti. Areae scuti dorsali omnes, segmenta. 
dorsalia I ac II et analia inermia; segmentum dorsale III spinam 
unam armatum. Palpi robusti, femore spinam apicalem internam ar- 
mato. Articuli tarsales 5, plusquam 6. 6. 6. Typus: Mangaratiba mons- 
trosa, sp. n. 

fiste genero e afim de Acrographinotus Holmg. do qual se distingue pela ar- 
madura do comoro ocular do femur dos palpos e pela segmentagao dos tarsos. 

Mangaratiba monstrosa, sp. n. 
(Pig. 2 e 3 ) 

Corpo : 3 mm. 

Borda anterior inerme e lisa. Cefalotorax liso. Comoro ocular com 
dois espinhos fracos. Areas I e II do escudo dorsal inermes e lisas, na 
macho; a area II da femea com pequeninas granulagoes setiferas. 
Areas III e IV mais densamente granulosas, todas as granula^oes seti- 
feras. Areas laterals com uma fila marginal de granulos conicos, espini- 
formes. Area V e tergitos livres com uma fila de'granulos setiferos; a 
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tergito III com um espinho mediano. No macho as granulagoea do tergi- 
to III sao espiniformes e ha, de cada lado, tres espinhos quasi tao ro- 
bustos como o espinho mediano. Face ventral densamente granulosa e 
pilosa. Palpos: trocanter com dois granules; femur com uma granula^ao 
basilar e um espinho apical interno, patela inerme; tibia com quatro es- 
pinhos de cada lado e tarso com tres. 

Patas posteriores do macho: anca densamente granulosa e pilosa, 
com duas apdfises apicais espiniformes, dirigidas para traz, a interna, 
um pouco maior e mais curva; trocanter mais largo que longo, com dois 
pequenos espinhos internos; femur densamente granuloso e piloso, bem 
como a patela; tibia curta, pouco mais longa que a patela, com tres ro- 
bustos espinhos externos, equidistantes. Os femures III e IV sao curves. 
Os femures III do macho apresentam uma fila anterior de dentes pon- 
tiagudos. 

Colorido castanho-queimado. 

Localidade-tipo : Mangaratiba — Distrito Federal. 
Tipos Em minha cole$ao particular. 

Genero ARRUDA, g. n. 

Tuber oculiferum spinam unam praeditum. Sucum dorsale sulcis 
quinque, omnis liberis (duo anteriores non conjuncti). Area I, II, III 
IV, segmenta dorsalia libera ac analia inermia; area IV spinam unam 
armata. Palpi robusti, femore spinam apicalem internam armato. Ar- 
ticuli tarsales 5, plusquam 6, 4, 5. Segmentum stigmaticum maris pro- 
cesses duos praeditum. Typus: Arruda insignis, sp. n. 

fiste genero e muito afim a Camarana M.-L. do qual se distingue pelas ap6- 
fises do segmento estigm&tico do macho e pela segmenta^ao dos tarsoa III. 6 
dedicado ao insigne naturalista brasileiro Arruda Camara. 

Arruda insignis, sp. n. 
(Pig. 4) 

Corpo: 3,5 mm. 
FfiMURES: 1,6 — ? — 2,2 — 3,4 mm ( 3 ) e 1,4 — 2,6 2 — 2,6 mm. ( $ ). 
Pata: 6,7 — ? — 8,7 — 12,5mm. (3) e 5,5 —10,3 — 7,5 — 10,6 mm. ($). 

Borda anterior inerme e lisa. Comoro ocular com alto espinho me- 
diano, tendo duas granula?6es de cada lado. Cefalotorax liso. Areas I a 
IV indivisas, com uma fila de granulagoes, a area IV com alto espinho 
mediano. Areas laterais, area V e tergitos livres com uma fila de gra- 
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nula^oes. Operculo anal granuloso. Esternitos livres com uma fila de 
granules muito pequeninos. Area estigmatica pouco granulosa. No macho 
ha uma apofise transversa de cada lado, junto A borda posterior, que 
toca a apofise apical interna da anca IV. Ancas pouco granulosas I e II 
com duas filas de granules. Tarsos com 5, 8, 5, 5 segmentos. Todos os 
femures curvos em S. 

Palpos: trocanter com um granule, femur com robusto espinho 
apical interno, patela inerme, tibia com quatro espinhos internes e tres 
cxternos, tarso com tres de cada lado. 

Patas IV do macho: anca granulosa com curta ap6fise apical exter- 
na recurva, dirigida para traz e uma apofise apical curta, contigua a 
apofise do segment© estigmatico; trocanter muito mais largo que longo, 
com robusta apofise apical interna; femur curvo com dupla fila inter- 
na de denticulos no tergo apical; tibia dilatada para a extremidade distal 
e com um robusto espinho basilar interne. 

Colorido geral castanho queimado escuro. 

Localidade-tipo : Jussaral. 
Coletor: L. Berla. 
Tipo: N.0 58.322 do Museu Nacional. 

Arruda mutilata, sp. n. 
(Fig. 5) 

$ — 3 mm. 
Femures: 1,6 — ? — ? — 5 mm. 
Patas: 6,5 — ? — ? —17,2 mm. 

Muito proxima da especie tipo da qual difere por ter a area I 
^penas com quatro granula§6es no tergo medio, os femures direitos, a 
apofise do trocanter IV menor e a tibia IV nao espessada distalmente 
« sem espinho basilar. 

Corpo quasi negro marmoreado de fulvo. 

Localidade-tipo:Jussaral — Estado do Rio de Janeiro, 
Coletor: L. Berla. 
Tipo: N.0 58.232 do Museu Nacional. 

Arruda pectinata, sp. n. 
(Figs. 6 e 7) 

Corpo: 2,8 mm. 

Borda anterior inerme e lisa. Cefalotorax liso. Comoro ocular liso 
com um espinho mediano, mais elevado na femea. Area I a III do escudo 
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dorsal com uma fila de granulagoes; na area III do macho h£ quatro 
gr^nulos ad;ante da fila principal. Area IV com um espinho mediano, 
mais robusto na femea que possue apenas um granulo de cada lado do 
espinho; no macho essa area e irregularmente granulosa. Areas laterals 
com duas filas de granules, os da fila marginal bem maiores. Area V e 
lergitos livres com uma fila de granulos, os do tergito III sao maiores e 
pontudos. Esternitos livres com uma fila de granulagoes microscdpicas. 
Operculo anal granuloso. Area estigmatica do macho com um espinho 
de cada lado, curvo para fora, quasi tocando a apdfise do trocanter IV. 

Palpos: trocanter com dois granulos geminados; femur com um es- 
pinho apical interne; patela inerme; tibia com quatro espinhos de cada 
lado e tarso com tres. 

Patas IV do macho: anca muito saliente, com uma apofise distal 
dorsal, quasi mediana, espiniforme, curva para fora; trocanter mais 
larga que longa, com uma grossa apofise conica interna, em seu tergo 
medio; femur com filas de pequenos tuberculos seriados; patela granu- 
losa; tibia com uma fila basilar de espinhos seriados, que vao diminuin- 
do regularmente para a sua ponjao distal, Tarsos de 5,7,4,5 segmentos. 

Colorido geral castanho queimado, uniforme. 

Looalidade-tipo : Mangaratiba — Distrito Federal. 
C01.ETOR: R. Arle. 
Tipo: Em minha colecao particular. 

Genero EUSARCUS Perty 

Eusarcus tripos, sp. n. 
( Fig. 8) 

<5 — 5 m. 
FfiMURES: 2 — 4,2 — 3 — 3,5 mm. 
Patas: 8,5 —16,2 —11 — 14mm. 

Borda anterior com uma elevagao mediana mamilar conica e uma 
granula^ao de cada lado. Cefalotorax com algumas granulates esparsas. 
Comoro ocular alto, com dois pequenos espinhos e duas granulates atraz 
dos espinhos. Escudo dorsal densa e irregularmente granuloso. Area III 
com espinho mediano inclinado para traz, pouco curvo. Areas laterais 
com duas filas, de granulates, os da fila marginal mais numerosos. 
Area V e tergitos livres com uma fila de granuagoes, bem como os es- 
ternitos livres. Operculo anal granuloso. Area estigmatica e ancas gra- 
nulosas. 
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Palpos: trocanter com dois espinhos; femur com uma fiia ventral 
de cinco espinhos e outro apical interno; patela com pequena granulagao 
pontuda apical interna: tibia com quatro espinhos de cada lado e tarso 
com tres. 

Patas IV do macho: anca granulosa, com robusta apdfise apical ex- 
terna, muito obliqua; trocanter mais longo que largo, com uma apdfise 
basilar externa, granulosa, transversal, dirigida para fora e com uma 
apdfise apical interna espiniforme, dirigida para traz; femur com filas 
de granulagoes e tres espinhos apicais iguais; tibia granulosa, com ro- 
busto espinho apical externo. Femur III com um espinho e apendices 
cor de mogno. 

Localidade-tipo: Jupuvura (S. Paulo). 
Tipo: No Museu Paulista. 

Conhecem-se atualmente treze espdcies, que se podem separar pela 
chave abaixo: 

A—Comoro ocular formando alta apofise bifida, curva para diante .. 
  E. bifidua Rwr. 

AA—Comoro ocular normal, com os dois espinhos mais ou menos se- 
parados: 

B—Tergitos livres irregularmente granulosos.. .E. hastatus Soer 
BB—Tergitos livres com uma fila de granulagoes: 

C—Comoro ocular baixo, mais largo que alto, com dois pe- 
quenos tuberculos dorsais: 

D—Cefalotorax liso ou apenas com dois pequenos tu- 
berculos atraz do comoro ocular: 

E—Espinho da drea III muito elevado e curvo 
para traz   E. curvispinosus M.-L. 

EE—Espinho da area III erecto ou pouco obliquo, 
reto: 

F—Cefalotorax completamente liso; femu 
res II e III com dois espinhos apicais .. 
  E. spinimanu M.-L. 

FF—Cefalotorax com dois pequenos tuberculos 
atraz do comoro ocular; femur II iner- 
me; femur III com um espinho apical.. 
  E. pusillus M.-L. 

—Cefalotorax densamente granuloso atraz do cdmo- 
ro ocular: 

F—Trocanter IV do macho com duas apofises la- 
terals dorsais  E. armatua Perty 

EE—Trocanter IV do macho so com uma apofise 
basilar dorsal, e uma apdfise apical bifida.. 
  E. furcatua Rwr. 
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CC—Comoro ocular elevado, tao ou mais alto que largo e com 
dois espinhos: 

D—Trocanter IV do macho sem ap6fise basilar dorsal: 
E—Trocanter IV do macho com ap6fise externa 

basilar E. aberrant M.-L. 
EE—Trocanter IV do macho com apofise externa 

apical: 
F—Colorido nniforme, amarelo queimado... 
  E. oxyacanthus (Kol.) 

FF—Colorido pardo queimado escuro, com 
manchas negras E. nigrimaculatus M.-L. 

DD—Trocanter IV do macho com apofise basilar dorsal: 
E—Apofise apical externa transversa, romba; 

femur III com dois espinhos .... E. minentit 
EE—Apofise apical externa do trocanter IV diri- 

gida para traz; 
F—Femur III inerme IV com um espinho 

apical  E. antoninae M.-L. 
FF—Femur III com um espinho apical, IV 

com tres   E. tripos, sp. n. 

Genero DISCOCYRTUS Holmberg 

Dyscocyrtus infelix, sp. n. 
(Fig. 9) 

S — 7 mm. 

FfiMURES: 4 — 6 — 4,5 — 6 mm. 

Patas: 11 23 —15,5 — 20 mm, 

Borda anterior inerme e lisa. Comoro ocular com dois robustos es- 
pinhos paralelps, o Comoro pouco elevado. Cefalotorax liso, com dois 
pequenos tuberculos atraz do Comoro ocular. Areas I a IV do escudo 
dorsal irregularmente granulosas; a area I lisa junto aos angulos ex 
ternos superiores; a drea III com dois robustos espinhos divergentes; a 
Area IV inteira. Areas laterais com uma fila de granulagoes pontudas; 
ao nivel da area IV ha um pequeno grupo granuloso. Area V, tergitos e 
esternitos livres com uma fila de granula^oes. Area estigmatica e ancas 
muito gianulosas. 

Palpos: trocanter com duas granulates; femur com um pequeno 
espinho apical interno; patela inerme; tibia com quatro espinhos de cada 
lado e tarso com tres. Todos os femures direitos. 
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Patas III e IV do macho: Patas III, robustas; o femur muito gra- 
ouloso c com robusto espinho apical posterior; patela muito granulosa; 
tibia granulosa com uma fila de espinhos inferiores, mais robustos 
distalmente. Ancas IV muito granulosas em seus dois tergos basilares, 
com pequena apofise apical interna e robustissima apofise apical exter- 
na, quasi transversa; trocanter pouco mais longo que largo, com um es- 
pinho inlerno e uma apofise dorsal externa; femur direito, com filas de 
pequenos espinhos e um verticilo apical; patela e tibia como o femur: 
protarso com uma fila dorsal de dentes arredondados. 

Colorido geral castanho queimado; em torno dos granules do escudo 
dorsal abundantes manchas circulares amarelas. 

Localidade-tipo : Mangaratiba — Rio de Janeiro. 
Coletor: R. Arle. 

Discocyrtus monstrosus, sp. n. 
(Fig. 10) 

$ —7,5 mm. 
FIsmures: 3,1 — 6,5—? — 7 mm. 
Patas: 12,6 —24 —? —24,5 mm. 

Borda anterior inerme e lisa. Comoro ocular com algumas granula- 
goes, muito elevado e com dois espinhos altos, paralelos. Cefalotorax 
granuioso atraz do Comoro ocular. Areas I a IV irregularmente granu- 
losas, area III com dois tuberculos arredondados baixos e area IV di- 
vidida por um sulco mediano. Areas laterals e area V com duas filas de 
granules, os tergitos livres com uma so. Operculo anal granuioso. Area 
estigmatica e ancas IV lisas; as outras ancas com uma fila de granu- 
les. Tarsos com 6, 10, 7, 7 segmentos. 

Palpos: trocanter com um espinho; femur com um espinho basilar 
ventral e um apical interno, tibia com quatro espinhos de cada lado e 
tarso com 3 internos e 4 externos. 

Patas IV do macho: anca granulosa com robusta apofise apical ex- 
terna; trocanter mais longo que largo com um espinho apical interno e 
robusta apofise apical dorsal, recurva para dentro e para diante; fe- 
mures muito curvos, com robusto espinho basilar dorsal, outro robusto 
espinho sub-basilar inferior e com duas filas de espinhos internos. su- 
periorcs e inferiores. 

Colorido geral castanho queimado. 

Localidade-tipo: Jacarepagua. 
Coletor: R. Arle. 
Tipo; N.0 58.327, do Museu Nacional. 
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Genero ITAOCA Mello-Leitao 

Itaoca timida, sp. n. 
(Pig. 11) 

Corpo: 5 mm. 
FflMURES: 2,5 —4,6 —3,2 —4,8 ram. ( 6 ) e 1,8 — 3,5— 2,5— 3,6 mm. ( 9 ). 
Patas: 9 —16,7 —11,2 —16,2 mm (3) e 7 —13 —8,7 —12,6 mm. (9). 

Borda anterior inerme e lisa. Comoro ocular granuloso com dois 
espinhos. Cefalotorax granuloso, mais densamente atraz do Comoro 
ocular. Area I granulosa perto do sulco mediano, lisa dos lados; areas 
II u IV irregularmente granulosas, a area III com dois pequenos espi- 
nhos baixos. Areas laterais com duas filas de granula^oes. Area V e 
tergitos livres irregularmente granulosos (formando tres filas), o ter- 
gito III armado de um forte espinho (na femea) ou de um pequeno 
cone mediano, (no macho). Operculo anal granuloso. Esternitos livres 
com uma fila de granulagoes. Area estigmatica quasi lisa. Ancas densa- 
mente granulosas. Tarsos com 6,8 ou 9, 6,6 segmentos. 

Palpos: trocanter com dois granules ventrais na metade basilar e 
um espinho apical interno; patela inerme; tibia com quatro espinhos 
internes e tres externos; tarso com tres internes e dois externos. 

Patas IV do macho: anca granulosa com apdfise apical externa 
provida de um ramo inferior curvo, ponteagudo, quasi transversa e com 
uma ap6fise apical interna pequena; femur direito, com dois espinhos 
basilares dorsais e uma fila de quatro espinhos internes; patela e tibia 
com dois espinhos apicais inferiores. 

Colorido castanho queimado ou amarelo queimado, irregularmente 
sombrado de negro. 

Difere de Itaoca melanacantha M.-L. pela armadura da drea III, pela granula- 
gao dos tergitos livres e pela pata IV do macho. 

Localidade-tipo : Jussaral. 
Coletor: L. Berla. 
Tipo N.0 58.321, no Museu Nacional. 

Genero BERLAIA, g. n. 

Tuberculum oculiferum spinam unam maximam praeditum. Scutum 
sulcis quinque, quorum duo anteriores conjuncti. Areae I, II, V, se- 
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gmenta dorsalia libera I et II ac analia inermia; area III spinas duaa 
armata, area IV et segmentum dorsale liberum III spinam unam prae- 
dita Palpi robusti, femore spinam apicalem internam destitute. Arti- 
culi tarsales 5, plusquam 6, 6, 6,; pars citerior tarsorum anticorum (in 
mare) valde inflata. Typus: 

Berlaia dissimilis, sp. n. 

(Fig. 12) 

£ — 4,5 mm. 9 — 5 mm. 
FfiMURES: 1,7 — 3 — 2,2 — 3,2mm. (^) e 1,5 — 3 — 2,2—-2,7mm. ($). 
Patas : 6,2 —10,5 — 8 —10,5 mm. (^) e 6 —10,5 — 8 —10,2 mm. (9). 

Borda anterior com algumas granulagoes. Cefalotorax liso com dois 
granules atraz do Comoro ocular, o qual e granuloso e elevado em altis- 
simo espinho erecto. Areas I e II do escudo dorsal inermes, com uma 
fila de granulates, area III com uma fila de granulates e dois espinhos 
pontudos; area IV com uma fila de granulates e robusto espinho me- 
diano. Areas laterais com duas filas de granulates pontudas. Area V e 
tergitos livres I e II inermes, com uma fila de granulates; tergito livre 
[II com um espinho median© dirigido obliquamente para traz <na fe- 
mea) ou com robusta apofise dobrada para cima, em forma de incude 
(no macho). Operculo anal com algumas grossas granulates, o oper- 
culo dorsal do macho com duas elevates ovalares. Esternitos com uma 
fila de granulates. Area estigmatica pouco granulosa. Ancas densamen- 
te granulosas. Tarsos com 5, 7, 6, 6 segmentos. Femures II a IV com 
um espinho apical posterior. 

Patas IV do macho: anca muitissimo saliente, com curta apofise 
apical externa romba; trocanter mais largo que longo, granuloso; femur 
levemente curvo em S, com dois espinhos dorsais na metade apical, uma 
fila de grandes dentes externos; os outros segmentos densamente gra- 
nulosos, com granulates setiferas. 

Colorido geral castanho queimado eecuro. 

Localidade-tipo : Jussaral. 
Coletor: L. Berla. 
Tipo: n.0 58.320, no Museu !Nacional. 
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Berlaia spinulosa, sp. n. 

(Fig. 13) 
9 — 5,2 mm. 

Borda anterior inerme e lisa, mais espessada em sua porgao me- 
•diana. C6moro ocular baixo, com alto espinho median© vertical. Cefalo 
torax liso, com dois granules atraz do Comoro ocular. Area I do escudo 
dorsal com algumas granula^oes esparsas; areas II a V e tergitos livres 
com uma fila de granulagoes. Todas essas granulagoes sao providas de 
pequenas cerdas espiniformes erectas. Areas I, II e V inermes; Area. Ill 
com dois pequenos espinhos e area IV com uma apdfise mediana bifida 
Tergitos I e II inermes; tergito III com robusto espinho mediano. Areas 
laterals com uma fila de quatro espinhos ao nivel da Area II. Face 
ventral (esternitos livres, area estigrnatica e ancas) densamente granu- 
losa. com granula^oes setiferas. 

Palpos: trocanter com duas granulagdes; femur inerme, com tres 
granulagdes em fila na face ventral; patela inerme; tibia com quatro 
espinhos internes e tres externos; tarso com tres externos e dois internes. 

Pata IV: anca densamente granulosa, de granulates setiferas, es- 
piniformes e com um espinho apical externo; femur curvo com filas de 
espinhos e um espinho um pouco maior, apical interne; patela e tibia 
com femur. 

Colorido geral castanho, queimado, uniforme. 

Localidade-tipo : Mangaratiba — Distrito Federal. 
Coletor: R. Arle. 
TlPO: Em minha colecao. 

Genero OGLOBlNIA Canals 

Oglobinia brasiliensis, sp. n. 
(Fig. 14) 

S 4 mm. 

Borda anterior inerme e lisa. Comoro ocular baixo, com pequeno es- 
pinho mediano. Cefalotorax liso. Areas I e II do escudo dorsal lisas, 
com dois pequenos tuberculos. Area III com uma fila de granulates e 
com dois pequenos espinhos. Area IV inteira, com uma fila de granu- 
lates. Areas laterals com uma fila de grossas granulates arredondadas. 
Area V, tergitos e esternitos livres com uma fila de granules. 
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Palpos: trocanter com dois granules; femur com uma granulagao 
basilar e um espinho apical interno; patela inerme; tibia com cinco es- 
pinhos internos e quatro externos; tarso com tres internes o quatro ex- 
ternos. Tarsos com 6-9-6-6 segmentos. 

Pata IV do macho: anca muito granulosa em sua metade basilar, 
com duas apofises apicais quasi iguais, a interna direita e a externa 
curva epi S, ambas dirigidas para traz; trocanter de largura e compri- 
mento iguais, com um pequeno espinho interno; femur pouco curvo mui- 
to granuloso, com um espinho basilar dorsal e um outro um pouco mais 
robusto, no tergo distal interno. 

Colorido geral castanho, queimado, uniforme. 
Localidade-tipo ; Mangaratiba — Rio de Janeiro 
Coletor: R. Arle. 
Tipo: Em minha cole?ao, 

Subfamilia GONYLEPTINAE 

Genero MONOCERODYNUS, g. n. 

Tuber oculiferum tuberculos duos praeditum. Scutum sulcis qua- 
tuor, quorum duo anteriores conjuncti. Areae I, II, IV et segmentum 
anale inermia. Area III et segmenta dorsalia libera II et III spinam. 
unam praedita, segmentum dorsale I tuberculum unum praeditum. Palpi 
robusti parte femorale spinam apicalem internam destitute. Articulis 
tarsales 6 et plusquam sex (tarsis II, III et IV) Typus: Monocerodynus 
variolosus, sp. n. 

Pertence este genero ao grupo de Orguesia Rwr. (com a area III com um es- 
pinho ou tuberculo mediano, distinguindo-se de todos pela armadura dos tergitos- 
livres. 

Monocerodynus variolosus, sp. n. 
(Fig. 15) 

Gorpo: 6,5 mm. 
FfiMURES: 4,5 —12 — 8,5 —12,5 mm. U ) e 3,8.— 9,5 — 6,5 — 10mm. ( $ V 
Patas: 15.5 — 39 — 26,5 — 44,5mm. (5) e 13 — 32 — 21,5 — 31mm. (?) 

Borda anterior com um espinho mediano e mais tres de cada lado 
Comoro ocular liso, com dois tuberculos. Cefalotorax com algumas gra- 
nulagoes esparsas. Areas I a III com granulagoes irregularmente espar- 
sas, a area III com um espinho mediano dilatado no apice. Areas la- 
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terais com duas filas de jrranulos. Area IV e tergitos livres com uma 
fila de granulagoes, os tergitos livres II e III com um espinho media- 
no, muito robusto na femea, pouco maior que um tuberculo no macho. 
Operculo anal granuloso. Esternitos livres com uma fila de granulagoes. 
Area estigmatica e ancas muito granulosas. Femures direitos. Tarsos 
com 6-11-8-8 segmentos. 

Palpos: trocanter com dois espinhos; femur delgado inerme, com 
algumas granulagoes; patela inerme; tibia com quatro espinhos de cada 
lado, tibia com dois espinhos externos e tres internes. 

Patas IV do macho: anca com robusta apdfise apical externa trans- 
versa; trocanter mais longo que largo, com pequena apdfise externa e 
um espinho apical interne; femur com filas de espinhos, os da borda in- 
fero-interna muito robustos e com pequena apdfise basilar dorsal. 

Patas TV da femea; anca com um espinho apical externo; femur 
com filas de pequenos espinhos curtos 

Corpo amarelo (provavelmente verde no vivo); os grandes espi- 
nhos e a apofise das ancas IV negros; palpos negros; femures e tibias 
III denegridos; metade apical dos femures IV, patelas e tibias IV negras. 

Localidade-tipo : Vicosa — Minas Gerais- 

Coletor: Prof. J. Moogen. 

Tipo: N.0 58.042, no Museu Nacional. 

Genero ANOMALOLEPTES Mello-Leitao 

Anomaloleptes curticornis, sp. n. 
(Pig. 16> 

5 — 9,5 mm. 9 10 mm. 
Femures : 4,5 — 9 — 7 —10 mm. e 4 — 8 — 6 — 8 mm. 
Patas: 15 — 32,5 — 23 — 34,5mm. e 14 — 29 — 20 — 27,5mm. 

Borua anterior com dois tuberculos pontudos e uma fila de peque- 
nas granulagoes de cada lado. Comoro ocular com dois tuberculos. Ce- 
falotorax liso, com dois pequenos tuberculos atraz do coraoro ocular. 
Areas I e II com uma fila de granulagoes; area III com dois tuberculos 
e uma pequena granulagao de cada lado. Area IV, tergitos livres e areas 
laterais com uma fila de granula?6es. Esternitos livres com uma fila de 
pequeninos granules. Area estigmatica e ancas densamente granulosas. 
Tarsos com 6-11-7-7 segmentos. 
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Palpos: trocanter com dois granules; femur com uma fila ventral 
de granulates; patela inerme; tibia com quatro espinhos de cada lado^ 
tarso com quatro internes e tres externos. 

Patas IV do macho: anca quasi lisa, com curta apdfise apical ex- 
ter7)a, conica, transversa; trocanter mais largo que longo, com uma 
apdfise externa; femur com alto espinho basilar dorsal, uma fila de es- 
pinhos inferiores, os dois medios maiores e curvos. 

Colorido geral castanho, queimado. 

Localidade-tipo : Ilha de S. Sebastiao — Estado de S. Paulo. 
Coletor: F. Lane. 
Tiro: No Museu Paulista. 

Genero STEPHANOCRANION Mello Leitao 

Siephanocranion serrulatum, sp. n. 
(Fig. 17) 

3 — 12 mm. 
F6mures: 7 — 16 — 12 — 21 mm. 
Patas: 26 — 57 — 39 — 66 mm. 

Borda anterior inerme e lisa. Comoro ocular pequeno, pouco eleva- 
do, com dois pequenos tuberculos. Cefalotorax liso, com pequeninas gra- 
nulates laterais e dois pequenos tuberculos atraz do Comoro ocular. 
Areas I a III do escudo dorsal com grossas granulates irregularmente 
esparsas e granulates microscopicas abundantes; a area III com dois 
robustissimos espinhos erectos, paralelos. Areas laterais com uma fila 
de granulates que se extende ate os lados de cefalotorax. Area IV e 
tergitos livres com uma fila de grossas granulates. Esternitos livres 
com uma fila de granulos. Area estigmatica, operculo anal e ancas gra- 
nulosas. 

Palpos pouco robustos; trocanter com dois granulos; femur com 
pequenino espinho basilar e um espinho apical interno; patela inerme; 
tibia com quatro espinhos de cada lado e tarso com tres. Tarso com 
6-12-8-7 negmentos. 

Patas IV do macho: anca com granulates ponteagudas em sua 
me lade basilar, com robusta apofise apical externa, muito obliqua para 
traz e uma pequena apofise interna em forma de bigorna; trocanter 
quasi tao largo como longo, com um pequeno espinho externo e duas 
apdfises internas, a proximal maior, irregular; femur direito, muito 
granuloso, com dois espinhos basilares, externo e dorsal e uma fila 



Sete gineros « vinte « oito espieies de Gonyleptidae 16 

basilar interaa de cinco espinhos que decrescem distalmente; patela e 
tibia granulosas. 

CJorpo negro; as grossas granulagoes do escudo dorsal e dos tergi- 
tos livres sao amarelo-claras. 

Localtoade-tipo : Mangaratiba — Rio de Janeiro. 
Coletor: R. Arl€. 
Tipo; Em minha colegao. 

Gfinero PROGONYLEPTES Roewer 

Progonyleptes marmoratus, sp. n. 
(Fig. 18) 

S — 7 mm. 
FfiMURES: 4 — 8,5 — 6,6 — 10 mm. 

Borda anterior elevada em dois espinhos medianos erectos e com 
outro bem menor, de cada lado. Comoro ocular com dois espinhos. Ce- 
falotorax com algumas pequenas granulagoes espiniformes. Areas do es- 
cudo dorsal irregularmente granulosas; as areas II e III com dois tu- 
berculos conicos, os da drea III maiores. Areas laterais com duas filas 
de granulagoes. Area IV, tergitos e esternitos livres com uma fila de 
granulagoes. Op^rculo anal granuloso. Area estigmatica e ancas irre- 
gularmente granulosas. 

Palpos: trocanter com dois espinhos; femur com uma fila ventral- 
de quatro tuberculos setiferos inerme; tibia com tres espinhos externos 
e quatrc internos; tarso com tres de cada lado. 

Pata IV: anca granulosa com uma apofise apical externa robusta, 
transversa, com pequeno ramo posterior; trocanter mais largo que 
longo, com pequena apdfise incudiforme dorsal basilar, uma fila de ro- 
buslos espinhos curvos na borda interna e outra na externa. 

Colorido geral amarelo queimado, marmorado de negro; a apdfise 
das ancas IV denegrida. 

Localidade-tipo: Mayrink (S. Paulo). 
Tipo: No Museu Paulista. 

Genero JUPUVURA, g. n. 

Tuber oculiferum spinas duas robustas praeditum. Scutum sulcis 
quatuor, quorum duo anteriores conjuncti. Area I tuberculis duos prae- 
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dita, area III spinas duas armata; areae alterae et segmenta dorsalia 
libera ac analia inermia. Palporum femur spinam apicalem internam 
armatum. Articuli tarsales omnes plusquam sex. Typus: 

Jupuvura virescens, sp. n. 
(Fig. 19) 

S — 7 mm. 
Femures: 3,2 —10 — 7 — 11,5 mm. 
Patas: 14,5 — 34 — 23 — 38 mm. 

Borda anterior do cefalotorax com uma fila de pequenas granula- 
<j6e5. Comoro ocular granuloso, com dois altos espinhos rombos. Cefalo- 
torax ccm algumas granulagoes esparsas. Escudo dorsal irregularmente 
granuloso; area I com dois pequenos tuberculos; area III com dois altos 
espinhos paralelos, iguais aos do Comoro ocular. Area lateral com duas 
filas de granulagoes em seus dois tergos anteriores e com tres filas no 
tergo posterior. Area IV com duas filas de granulagoes; tergitos livres 
com uma fila de granulagoes maiores e mais afastadas que as da area IV. 
Operculo anal granuloso. Esternitos livres com uma fila de grossas gra- 
nulagoes, maiores que o comum. Area estigmatica e ancas densamente 
granulosas. Tarsos com 7-12-9-10 segmentos. 

Palpos: trocanter com dois espinhos; femur com tres espinhos ven- 
trais e um apical interno; patela com pequeno espinho apical interne; 
tibia com quatro espinhos de cada lado; tarso com tres espinhos inter- 
nes e quatro externos. 

Patas muito granulosas; os femures II a IV com duas filas de gra- 
nulagoes ventrais, aumentando para o apice. 

Patas IV do macho: anca granulosa, com duas robustas apofises 
apicais muito curvas para baixo, a externa maior; trocanter granuloso, 
inerme; femur, patela e tibia granulosos, com dois pequenos espinhos 
apicais. 

Corpo amarelo esverdeado com um reticulado negro irregular; Co- 
moro ocular e porgao anterior do cefalotorax fulvescente; os espinhos da 
area III negros, os do Comoro ocular avermelhados. Queliceras e palpos 
esverdeados, reticulados de negro. Patas I denegridas; II e III de fe- 
mures avermelhados; IV de ancas amarelas, reticuladas de negro, com 
as apofises fulvas; trocanter e femur fulvo-escuros, os outros segmentos 
denegridos. 

Localidade-tipo : Jupuvura. 
Coletor: F. Lane. 
Tipo: No Museu Paulista, 
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Genero GERAECORMOBIUS Holmberg 

Geraecormobius incertus, sp n. 
(Fig. 20) 

S 8,5 mm. 
FfeMUKES: 3,2 — 6,8 — 5,2 — 8^ mm. 
Patas: 11,5 — 23 —18,2 —28 mm. 

Borda anterior com dois espinhos medianos maid robustos e dois 
espinhos de cada lado, junto aos angulos. Comoro ocular com dois es- 
pinhos. Cefalotorax liso, com dois pequenos tuberculos atraz do Comoro 
ocular. Area I do escudo dorsal com dois tuberculos e dois granulos de 
cada lado; area II com dois tuberculos maiores e algumas granulagoes 
esparsas; area III muito convexa, deprimida no meio, com densas gra- 
nulagdes irregulares, algumas quasi tao grandes como os tuberculos me- 
dianos, formando duas eminencias irregularmente tuberculoses. Areas 
laterals, area IV e tergitos livres com uma fila de grosses granula^oes. 
Operculo anal irregularmente granuloso. Esternitos livres com uma fila 
de pequenas granulagoes. Area estigmatica e ancas granulosas. 

Palpos: trocanter com dois granules; femur com pequena granu- 
la^ao basal ventral, inerme; patela inerme; tibia com tres espinhos in- 
ternos e quatro externos; tarso com tres internes e dois externos. 

Patas IV do macho: anca granulosa com a apdfise apical externa 
curta e curve e com a interna espiniforme; trocanter mais largo que 
longo, com dois pequenos espinhos internes e uma apdfise dorsal exter- 
na; femur curvo em S, com filas de spinhos e cinco internos mais ro- 
bustos no ter^o m6dio interne; patela e tibia granulosas. 

Colorido geral pardo escuro, quasi negro. 
Localidade-tipo : Mangaratiba — Rio de Janeiro. 
Coletor: R. Arle. 
Tipo: E minha cole^ao. 

Geraecormobius cervicomis, sp. n. 
(Fig. 21) 

S — 7 mm. 
FfiMURES: 2,5 — 5,5 — 3,5 — 5,5 mm. 
Patas: 9,5 — 21 —13,5 — 20mm. 

Borda anterior com dois espinhos dorsais medianos e dois de cada 
lado, um acima do outro, sendo o dorsal maior. Comoro ocular elevado, 
quasi cilindrico, granuloso, com dois altos espinhos. Cefalotorax com 

-308 — 2 
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algumas granulagoes e dois tuberculos atraz do cdmoro ocular. Areaa 
do escudo dorsal irregularmente granulosas; os tuberculos das areas I 
e II circulares, os da area III elipticos. Areas laterals com tres filas de 
granulag&es. Area e tergitos livres com uma fila de granula§oes pontu- 
das. Area estigmatica e ancas densamente granulosas. Tarsos com 6-11- 
7-8 segmentos. 

Palpos: trocanter com dois tuberculos; femur com uma fila ventral 
de tuberculos basilares; patela inerme; tibia e tarso com dois espinhos 
de cada lado. 

Patas IV do macho: anca com uma apdfise apical externa pouco- 
obliqua, bifida, e uma apofise apical interna curta e subspiniforme; 
trocanter mais largo que longo, com pequena apofise externa romba;. 
lemur com duas apofises no tergo basilar bifidas, muito altas, dorsais e 
um espinho no tergo apical; face inferior com filas de dentes pontudos- 

Colorido castanho negro com os palpos e queliceras amarelo-quci- 
mados. 

Localidade-tipo : Sahy — Rio de Janeiro. 
Tipo: N.0 53.924, no Museu Nacional. 

Geraecormobius carioca, sp. n. 
(Fig. 22) 

$ — 6 mm. $ — 5 mm. 
FfiMURES: 2,5 —5 —4 —5,5mm. (5) e 2 —4,5 —3,5 —4,5mm. (?). 
Patas: 9,5 —18 —14 — 19,5mm. (^) e 8 —16,5 —12 — 16,5mm. (?).. 

Borda anterior com dois espinhos medianos e dois de cada lado. Co- 
moro ocular elevado, com dois espinhos paralelos e dois granulos atraz, 
dos espinhos. Cefalotorax liso, com dois tuberculos atraz do Comoro.. 
Area 1 do escudo dorsal com dois tuberculos circulares e quatro ou cinco^ 
granulos esparsos de cada lado. Area II com dois tuberculos elipticos,. 
uma fila regular de granulagoes maiores, paralelas ao sulco III e algu- 
mas pequenas granulagoes esparsas. Area III com dois tuberculos maio- 
res, elipticos, uma fila de granulagoes maiores e algumas granulagoes 
esparsas. Areas laterais com duas filas de granulos. Area IV, tergitos e 
esternitos livres com uma fila de granulagoes. Operculo anal, area estig- 
matica e ancas densamente granulosas, com granulagoes muito peque- 
ninas. Tarsos com 6-10-7-7 segmentos. 

Palpos: trocanter com dois granulos; femur com uma fila ventral 
de tres granulagoes na metade basilar; tibia com dois espinhos internos. 
e tres externos; tarsos com tres de cada lado. 
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Patas IV do macho: anca granulosa, com a apdfise apical externa 
transversa, de ponta recurva, sem ramo inferior; trocanter mais largo 
que longo, com pequena apdfise conica dorsal externa; femur curvo em 
S, com duas filas inferiores de dentes grosses, uma apdfise dorsal bifida 
e grande espinho dorsal no ter^o apical, dirigido para dentro. 

A femea e menos granulosa; os tuberculos da area II sao circula- 
res e os da drea III pouco ovalares. 

Colorido geral castanho, queimado. 

Localidade-tipo : Ilha do Governador — Rio de Janeiro. 
Coletor: R. Arl6. 
TiPO: N.0 53,927, no Museu Nacional. 

Geraecormobius cheloides, sp. n. 
(Fig. 23) 

$ — 7 mm. 
FSmures: 3 — 6 — 5 — 7 mm. 
Patas : 11,5 — 22 —17,5 — 26 mm. 

Borda anterior com dois robustos espinhos medianos e dois de cada 
lado, um adiante do outro. Comoro ocular com dois robustos espinhos, 
dois granules adiante e quatro atraz. Cefalotorax liso, com dois gra- 
nules atraz do Comoro ocular. Area I do escudo dorsal com dois tu- 
bdrculos, uma fila de granulagoes maiores e mais algumas adiante da 
fila; Area III mamilar na parte mediana, onde estao os dois tuberculos 
muito alongados, toda a area com grandes granulagoes elipticas. Areas 
laterais com duas filas de pequenas granula?6es e uma fila marginal de 
tuberculos arredondados. Area IV e tergitos livres com uma fila de 
granula?oes grosseiras. Operculo anal densamente granuloso. Esterni- 
tos livres com uma fila de pequenas granula?6es. Area estigmatica com 
graaulagoes muito pequeninas. Ancas com granula^oes maiores, mais 
abundantes, setiferas. Tarsos com 6-12-7-8 segmentos, os basais dos 
tarsos I levemente dilatados. 

Palpos: trocanter com dois granules; femur e patela inermes; 
tibia com quatro espinhos externos e tres internes; tarso com cinco de 
cada lado. 

Patas IV do macho: anca granulosa, com a apdfise apical curta, ro- 
busta, transversa; trocanter mais largo que longo, com um robusto 
espinho conico externo e um interno mais fraco; femur curvo em S, com 
dois espinhos e dois tuberculos basilares, uma fila de tuberculos, uma 
fila de espinhos internes, dos quais um muito maior no tergo medio; 
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patela com espinhos apicais inferiores; tibia com granulagoes setiferas. 
Femures III com robusto espinho apical. 

Corpo castanho-queimado escuro, os tres ultimos tuberculos margi- 
nals fulvos. 

Localidade-tipo : Jacarepagua. 
Coletor: R. Arle. 
Tiro: 58.239, no Museu Nacional. 

0 exame de topotipos de Geraecormobius silvarum Holmb., feito pelo aracno- 
logo argentine Jose Canals veio demonstrar que Geraecormobius e Weghia sao sino- 
nimos, tendo a primeira denominagao prioridade de mais de 30 anos. Com excegao 
das quatro especies e da de Holmberg, todas as outras referidas na chave abaixo 
foram descritas como de Weghia. 

Com estas quatro agora descritas, sao vinte e uma as especies co- 
nhecldas, tornando-se necessaria uma nova chave, que damos a seguir: 

&—Tuberculos da area III mal definidos, formando, com as granula- 
(oes grossas, duas eminencias irregulares, quasi como as que se 
veem nas femeas de Bunoweyhia; area I com quatro granulos em 
fila; areas II e III irregularmente granulosas; areas laterals e 
tergitos livres com uma fila de grossas granula^oes; borda ante- 
rior de cefalotorax com dois espinhos medianos e dois de cada 
lado   G. incerta M. L. 

U&—Tuberculos da area III sempre nitidamente definidos das granula- 
coes que so raramente, quando esses tuberculos sao elipticos, sao 
tambem alongadas: 

A—Tuberculos da area III do escudo dorsal circulares: 
B—Areas do escudo dorsal lisas ou com um ou dois granulos de 

cada lado dos tuberculos: 
C—Areas do escudo dorsal com alguns granulos; areas la- 

terals com uma fila; borda anterior e comoro ocular 
com dois tuberculos  G. curvicornis Rwr. 

CC—Areas II e III lisas; areas laterals com duas filas de 
granulos; borda anterior com dois espinhos medianos e 
um de cada lado; comoro ocular com dois espinhos .... 
  G. nana M.-L. 

BB—Areas do escudo dorsal irregularmente granulosas com ou sem 
uma fila de granulacoes maiores: 
C—Comoro ocular com dois tuberculos: 

D—Cefalotorax liso, apenas com os dois pequenos tu- 
berculos atraz do comoro ocular: por?ao media da 
borda anterior com dois tuberculos; femures IV do 
macho direitos e com tres grandes espinhos internes; 

E—Comoro liso; areas I e II com uma fila de gra- 
nula^oes   G. Rohri M.-L. 
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EE—Comoro ocular e areas do eecudo dorsal irre- 
STularmente granulosas G. serripema M.-L. 

DD—Cefalotorax granuloso: 
E—Area I do escudo dorsal com uma fila dc granu 

los; areas laterals com duas; borda anterior 
com dois tuberculos medianos, granulosa dos 
lados   G. anomala M.-L. 

EE—Areas do escudo dorsal irregularraente granu- 
losas: 

F—Borda anterior com dois tuberculos me- 
dianos, lisa dos lados: 

G—Area IV e tergitos livres com duas 
filas de granulacoes de dois tama- 
nhos   G. silvarum Hohmb. 

GG—Area IV e tergitos livres com uma sd 
fila de granula^des   
  G. pallidimanu M.-L. 

FF—Borda anterior com dois espinhos media- 
nos, granulosa dos lados G. granulosa M.-L. 

CC—Comoro ocular com dois esp'.n'ios: areas do escudo dorsal 
irregularmente granulosas: 

D—Borda anterior com dois tuberculos medianos e dois 
de cada lado; cefalotorax liso, s6 com os dois tu- 
berculos atraz do comoro ocular...G. salebrosa Rwr. 

DD—Borda anterior com dois espinhos medianos: 
E—Borda anterior com dois pequenos espinhos 

medianos, granulosa dos lados; comoro ocular 
liso e falotorax granuloso; dreas laterals com 
quatro filas de granules e tergitos livres com 
duas   G. armata Rwr. 

EE—Borda anterior com dois altos espinhos media- 
nos e dois de cada lado; comoro ocular com 
dois granules e cefalotorax liso: areas laterals 
com tres filas de granulos e terg'tos livres 
com uma   G. apinifrons Mel.-Leit 

AA—Tuberculos da area IV elipticos; borda anterior com dois espinhos 
medianos; comoro ocular com dois espinhos: 

B—Borda anterior com dois espinhos medianos e tres de cada 
lado; area I do escudo dorsal com uma so fila de granula^oes: 

C—Areas laterals com duas filas de granulos: cefalotorax 
liso   G. Breaalaui Rwr. 

CC—Areas laterals com tres filas de granulates: cefaloto- 
rax granuloso   G. montia M.-L. 

BB—Areas do escudo dorsal irregularmente granulosas: 
C—Femures IV direitos; cefalotorax liso: 
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D—Area II com os tuberculos elipticos; areas laterals 
com duas filas de granules; borda anterior com 
um espinho de cada lado; comoro ocular com dois 
altos espinhos   G. ahsconaa M.-L. 

DD—Area II com os tuberculos circulares; borda ante- 
rior com dois espinhos de cada lado: 

E—Comoro ocular liso, com dois altos espinhos; 
areas laterais com quatro filas de granulos.. 
  G. clavifemur M.-L. 

EE—Comoro ocular com dois granulos e dois pe- 
quenos espinhos; areas laterais com tres filas 
de granulos   G. bisignata M.-L. 

CC—Femures IV curvos era S,com um robusto espinho intemo: 
D—Cefalotorax granuloso; areas laterais com tres ou 

quatro filas de granulos: 
E—Comoro ocular liso; espinhos medianos da 

borda anterior, robustos; areas laterais com 
quatro filas de granulos G. parva Rwr. 

EE—Comoro ocular granuloso; espinhos mediqnos 
da borda anterior fracos; areas laterais com 
tres filas de granulos G. cervicomis M.-L. 

DD—Cefalotorax liso; areas laterais com duas filas de 
granulos: 

E—Espinhos medianos da borda anterior fracos; 
comoro . ocular com dois granulos alem dos 
espinhos; tuberculos da area II elipticos; area 
III com dois tuberculos e de granulagoes cir- 
culares   G. carioca M.-L. 

EE—Espinhos medianos da borda anterior e do c8- 
moro ocular robustos; comoro ocular com seis 
granulos; tuberculos da area II circulares; 
area III com quatro tuberculos alongados... 
  G. cheloides M.-L. 

Genero PENYGORNA Mello-Leitao 

Penygorna lucida, sp, n. 
(Fig. 24) 

Corpo: 10 mm. 
Femures: 5,5 —12,5 — 9,5 — 15mm. (5) e 4,5 —10 — 7 — 9,5mm. (9); 
Patas: 20 —43 —32 —46mm. (5) e 16,5 —35 —25 —35mm. (9). 

Borda anterior com alta eleva^ao mediana com dois espinhos, al- 
gumas granulagoes e dois pequenos espinhos de cada lado. Comoro 
ocular muito elevado, com algumas granula<jdes pontudas e dois espi- 
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nho8 robustos. Cefalotorax granuloso, com duas areas lisas dos lados e 
dois peijuenos tuberculos atraz do Comoro ocular. Areas I a III do es- 
cudo dorsal irregularmente granulosas, com dois tuberculos; na area T 
um granulo maior de cada lado dos tuberculos; drea II com uma fila do 
gr&nulos maiores e III com dois granules maiores atraz dos tubdrculos. 
Areas laterals com tr§s filas de granulagdes, a sua porgao posterior 
mais densamente granulosa. Area IV e tergitos livres com duas filas do 
granulagoes e um espinho mediano (bem maior e ponteagudo na fSmea, 
mais robusto, pordm menor e rombo no macho). Operculo anal granu- 
loso (irregularmente no dorsal, com duas filas no ventral). Esternitos 
livres com uma fila de granulos relativamente grandes. Area estigmd- 
tica e ancas densamente granulosas. Tarsos com 6-10 ou 11-8-8 ou 9 
segmentos. 

Palpos: trocanter com duas granulagoes setiferas; femur com uma 
fila de granulates ventrais; patela inerme; tibia com quatro espinhos 
de cada lado e tarsos com dois intemos e tres externos maiores e dois 
internos e quatro externos menores. 

Palas IV do macho: anca muito granulosa, com granulates seti- 
feras, com curta apdfise apical externa; trocanter mais largo que longo, 
com pequena apdfise basal e um espinho apical interno; femur direito 
com filas de tuberculos e pequenos espinhos e mais quatro robustissU 
mos espinhos internos; patela com quatro espinhos inferiores, em dofs 
pares; tibia com dois espinhos apicais inferiores robustos. 

Colorido geral castanho queimado, com as areas lisas do cefaloto- 
rax amarelo queimadas. 

Localidadb-tipo : Porto Alegre. 
Coletor: Pe. Pio Buck. 
Tipo: N.0 56.301, no Museu Nacional, 

Subfamllia GONIOSOMINAE 

Genero PROGONIOSOMA Roewer 

Progoniosoma ensifor, sp. n. 
(Fig. 25) 

$ — 11,5 mm. 
FfiMURES: 10,5 — 20 —16,5 — 20 mm. 
Patas: 37 — 75 — 54 — 70 mm. 

Borda anterior inerme e lisa. Cefalotorax liso. Comoro ocular nfio 
limitado, descend© em declive insensivel adiante e de cada lado, apre- 
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senfcando em sua porgao media dois altos e robustos espinhos divergen 
tes. Area I do escudo dorsal com dois tuberculos e um granule fora de 
cada tuberculo. Area II com dois granulos; area III com dois altos espi- 
nhos e dois granulos atraz dos espinhos. Areas laterais lisas, de borda 
rugosa. Area IV e tergitos livres com uma fila de pequeninas granula- 
goes. Operculo anal rugoso. Esternitos livres com uma fila de cerdas es- 
piniformes. Area estigmatica rugosa. Anca IV com algumas granulagoes. 
Ancas I a III com uma fila de granulos mais altos, piliferos. Tarsos de 
10-18-1 i-11 segmentos. 

Palpos: trocanter com robusto espinho inferior; femur com cinco 
espinhos inferiores, tres menores e dois maiores alternando regular- 
mente e com robusto espinho apical interne; patela com um espinho api- 
cal interno; tibia com quatro espinhos internes (I-i-I-i) e cinco externos 
(i-I-i-I-i); tarso com tres externos, o medio bem menor, e dois internos 
iguais. 

Patas IV do macho: anca rugosa, com algumas granulagoes, apdfise 
apical externa curta e a interna muito longa, obliqua para dentro, pon- 
teaguda, quasi duas vezes maior que o trocanter: trocanter mais longo 
que largo, com curta apofise basilar externa e um espinho apical inter- 
no; femur muito curve em S, relativamente fraco, com filas de granu- 
les e um espinho curvo apical interno; tibia com uma fila de espinhos 
ventrais e um mais forte, apical interno; protarso com uma fila de es- 
pinhos ventrais que vao diminuindo distalmente. 

Segment© basilar das queliceras com alguns tuberculos. 
Colorido geral par do, lavado de negro; os espinhos oculares ama- 

relos; queliceras e palpos amarelos, marmorados de negro; apofise das 
patas IV denegrida, com o tergo apical avermelhado; femures IV de- 
negridos. 

Localidade-tipo : Jacarepagua. 
Coletor: J. Couceiro. 
Tipo: N.0 53.935,no Museu Nacional. 

Genero LEITAOIUS Roewer 

Leitaoius nitidissimus, sp. n. 
(Fig. 26) 

S — 10 mm. 
FfiMURES: 8 —16,5 — 13 — 17 mm. 
Patas : 27,5 — 58 — 43,5 — 58 mm. 

Borda anterior inerme e lisa. Cefalotorax granuloso atraz do Co- 
moro ocular em toda a largura. Comoro ocular com dois espinhos diver- 
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gentes. Area I com quatro granules; II com uma fila; III com granu* 
la^oes espiniformes, dois espinhos e duas filas entre os espinhos. Areas 
laterals. IV e tergitos livres com uma fila de granulagoes; a area IV 
e os tergitos com espinhos angulares. Operculo anal dorsal com algumas 
granula^oes; o ventral liso. Esternitos livres com uma fila de granules. 
Area estigmitica com algumas granulagoes. Ancas densamcnte granu- 
losas. Tarsos de 7-15-10-13 segmentos. Pseudoniquio rudimentar. 

Palpos: trocanter com um espinho; femur com uma fila de granu- 
lagoes e um espinho ventral e com robusto espinho apical interno; pa 
tela com um granule apical interno; tibia com cinco espinhos internos e 
quatro externos; tarso com quatro espinhos de cada lado. 

Corpo castanho-queimado, com uma faixa olivacea mediana; os 
sulcos com secregao esbranquigada; as areas laterals com pontos brancos; 
&rea IV olivacea; espinhos do Comoro ocular amarelos. Palpos e queli- 
ceras amarelos, marmorados de negro. Patas I a III olivaceas; IV cas- 
tanho-queimado. 

Localidade-tipo : Campos do Jordfto. 
Tipo: No Museu Paulista. 

Conhecem-se sete esp^cies que se distinguem pelos caracteres da 
chave abaixo: 

A—Femures III inermes: 

B—Comoro ocular com dois espinhos divergentes   
 L. nitidissimus M.-L 

BB—Comoro ocular com dois tuberculos: 

C—Femur IV do macho com duas filas internas do es- 
nhos   L. viridifront M.-L. 

CC—Femur IV do macho apenas com um espinho apical in- 
terno: 

D—Apofises da anca IV 'do macho iguais, conicas, 
obliquas   L. xanthomua M.-L. 

DD—Apdfise interna das ancas IV do macho bifida ... 
  L. hamatut (Rwr) 

A A—Femures III com uma fila de espinhos: 

B—Femures IV com uma fila interna de rohustos espinhos: 
C—Femures IV de apice inerrae   L. omatua M.-L- 

CC—Femures IV com dois espinhos apicais   
  L. iguapenaia Pisa. 

BB—Femures IV curvos em S e com um so espinho robusto no 
ter?o medio interno  !'• guttulatua M.-L 
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Genero ACUTISOMELLA Roewer 

Acutisomella cryptoleuca, sp. n- 
(Fig. 27) 

$ — 9 mm. 
FfiMURES: 8,6 —16 —13,5 —16,5 mm. 
Patas : 29 — 59 — 43 — 57,5 mm. 

Borda anterior inerme. Tegumentos opacos, asperos. Cefalotorax 
inerme, chagrine. Comoro ocular com dois altos espinhos separados. 
Area I com dois tuberculos pontudos e dois granulos de cada lado; area 
II com uma fila de granulates pontiagudas; area III com dois altos 
•espinhos e seis granulates de cada lado. Areas laterals, area IV. ter- 
gitos livres com uma fila de granulates; os tergitos livres de angulos 
laterais salientes, espiniformes. Operculo anal com algumas granula- 
tes esparsas. Esternitos livres com uma fila de pequenas granulates 
piliferas. Area estigmatica. Ancas pouco granulosas; ancas II e III com 
uma fila de pequenos tuberculos. 

Palpos: trocanter com um espinho; femur com seis espinhos ven- 
trais (Ililil) e dois apicais internes mais robustos; patela com pequeno 
espinho apical interno; tibia com cinco espinhos de cada lado; tarsos 
com tres internes e seis externos. Segmento basilar das queliceras com 
dois granulos dorsais. Tarsos com 9-20-10-12 segmentos. 

Colorido do corpo castanho queimado claro, com desenho branco: 
no cefalotorax larga faixa mediana, estreitando-se adiante do Comoro 
ocular e com tres pares de lunulas atraz. Nas areas I e II o contorno 6 
esbranquigado; em III ha uma grande mancha mediana e duas peque- 
nas laterais, nas areas laterais ha uma linha junto ao escudo e uma 
mancha no tergo posterior; ha outras manchas brancas no apice das 
ancas, nos trocanteres e na base dos f&nures IV. 

Localidade-tipo : Jacarepagua. — Distrito Federal. 
Coletor: R. Arle. 
Tipo:N.0 58.400 do Museu Nacional. 

Subfamilia MITOBATINAE 

Genero ANCISTROTELLUS Roewer 

Ancistrotellus bipustulatus, sp. n. 
(Fig. 28) 

Corpo: 4,5 mm. 
FfiMURES: 3,5 — 8 — 7 — 15mm. (5) e 3 — 7,5 — 6 — 11mm. (9). 
Patas: 11 — 28 — 21 — 47 mm. U) e 10,5 — 25,5 — 19 —33 mm. (9). 

Borda anterior com uma fila de granulagoes pontudas, sendo a 
porgao media mais granulosa e com dois pequenos espinhos. Cefalotorax 



Sete gSnerog e vinte e oito especieg de Gonyleptida* 27 

com alguns granulos esparsos. Comoro ocular granuloso, com dois altos 
espinhos levemente divergentes. Escudo dorsal densamente granuloso. 
com granulagoes pillferas ,algumas maiores; Area III com dois altos a 
robustos espinhos. Areas laterais com uma fila de granulagdes junto ao 
uulco e uma drea quasi regularmente circular densamente granulosa, 
-com granulagoes maiores. Area IV e tergitos livres com uma fila do 
granulos, bem como os esternitos. Ancas muito granulosas. Tarsos com 
45-10-7-7 segmentos, os tres basilares dos tarsos I mais robustos. 

Palpos: trocanter com dois tuberculos; femur com um tuberculo 
ventral e um espinho apical interno; patela inerme; tibia e tarso com 
quatro espinhos de cada lado. 

Patas IV do macho: anca granulosa, com apdfise apical externa 
obliqua, curva, com um rarao inferior: trocanter com duas apdfises ex 
ternas e um espinho apical interno; femur granuloso. 

Colorido castanho escuro, com algumas granulagoes piliferas de 
base negra; a fila de granulates das Areas laterais e as duas areas 
junto do sulco III sao amarelo claras; palpos amarelos 

Localidade-tipo : Sahy — Rio de Janeiro. 
Coletor: J. Couceiro. 
Tipo: N.0 53.922, no Museu Nacional. 

Genero BOGDANA, g. n. 

Tuber oculiferum inerme. Scutum sulcis quatuor, quorum duo an- 
teriores conjuncti. Areae omnes, segmenta dorsalia libera I et III ac 
analia inermia; segmentum dorsale liberum II spinam mediam arraa- 
tum. Palpi robusti, femora spinam apicalem internam tantum armatuo. 
Articuii tarsales 6, plusquam sex. Typus: 

Bogdana ingenua, sp. n. 
(Fig. 29) 

S — 8,5 mm. 
FfiMURES: 4 —11,8 — 9,2 — 21 mm. 
Pata: 15 — 39 — 28,5 — 65 mm. 

Borda anterior com uma area granulosa mediana e uma fila de pe- 
quenas granulates laterais. Cefalotorax com uma area granulosa atraz 
do cdmoro ocular, que e inerme e granuloso. Escudo dorsal com algumas 
granulates pequenas, irregularmente esparsas. Areas laterais, area 1\ 
e tergitos livres com uma fila de granulates; o tergito II com um es- 
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pinho mediano e III com algumas granulagoes maiores. Area estigma- 
tica e ancas IV e III com granulagoes esparsas; ancas I e II com uma 
fila de granulagoes maiores, pillferas. Tarsos de 6-12-10-11 segmentos, 
Todos os femures direitos. 

Palpos: trocanter com um espinho; femur com um espinho basilar 
ventral e outro apical interno; patela inerme; tibia com quatro espl - 
nhos internes e tres externos; tarso com tres internes e quatro externos. 

Corpo amarelo queimado com fino pontilhado negro, os olhos em 
manchas negras; queliceras e palpos marmorados; espinhos do tergito 
II negro; patas I a III denegridas; IV de femur marmorado, o resto- 
denegrido. 

Pata IV do macho: anca granulosa com uma apofise apical externa; 
trocanter quasi duas vezes mais longo que largo, com uma apofise conica. 
basilar dorsal; femur granuloso 

Localidade-tipo : Campos do Jordao. 

Genero NEOANCISTROTUS Mello-Leitao 

Neoancistrotus elegantulus, sp. n. 
(Fig. 30) 

3 — 9 m. 
Femures : 8,2 — 21 —17 — 38 mm. 
Patas: 28,5 — 82 — 52 —130mm. 

Borda anterior inerme e lisa com pequena saliencia mediana. Cefa- 
lotorax densamente granuloso. Comoro ocular com dois altos espinhos 
divergentes. Areas I e II densamente granulosas; na area I ha duas gra- 
nulagoes maiores e na area II ha quatro em fila; area III pouco granu- 
losa, com dois espinhos robustos, divergentes. Areas laterals com uma 
fila de granulagoes maiores e uma area de pequeninas granulagoes nos 
angulos posteriores. Area IV e tergitos livres com uma fila de poucas 
granulagoes; operculo anal pouco granuloso. Ancas IV com pequeno es- 
pinho distal e muito granulosas. 

Palpos robustos; trocanter com um espinho; femur com um espinho 
basilar ventral e um espinho apical interno; patela inerme; tibia com 
cinco robustissimos espinhos internes e quatro externos: tarso com tres^ 
espinhos de cada lado. 

Golorido geral pardo queimado, sem desenho de. contraste. 
Localidade-tipo: Mangaratiba — Rio de Janeiro. 
Coletor: R.Arle. 
Tipo: em minha cole?ao. 
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Genero BATOMITES Mello-Leitao 

Batomites nitidus, sp. n. 
(Fig. 31) 

2 — 4,5 mm. 
FfiMURES: 3,5 — 8,5 — 6,3 — 9,5 mm. 
Patas: 13 —31 —21 —31,5 mm. 

Borda anterior inerme e lisa. Comoro ocular com dois altos espinhos 
duas granulagoes adiante e duas atraz. Cefalotorax com um U granu- 
loso atraz do Comoro ocular. Area I com uma area granulosa mediana e 
uma fila junto ao sulco posterior; area II densamente granulosa; III 
granulosa entre os dois altos espinhos medianos. Areas laterais com duas 
filas de granules. Area IV com uma fila de granulagdes e dois espinhos 
Tergitos livres inermes, com uma fila de granules. Operculo anal dorsal 
com granula^oes esparsas; o ventral com duas filas. Area estigmdtica e 
ancas granulosas. Tarsos com 6-12-7-7 segmentos. 

Palpos: trocanter com dois espinhos; femur com um espinho basi- 
lar ventral e outro apical interno; patela inerme; tibia com quatro es- 
pinhos de cada lado e tarso com tres. 

Colorido geral castanho queimado; as areas granulosas amarelas; 
os espinhos do Comoro ocular e da area IV amarelos; os da area III de 
ponta negra. Palpos amarelos. 

Localidade-tipo : S. Paulo. 
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Fig. 1 — Anticranaus annulipes 

Fig. 2 — Mangaratiba monstruosa ($) 

Fig. 3 — Mangaratiba monstruosa (9) 

Fig. 4 — Arruda insignia 
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Fig. 5 — Arruda mutilata 

Fig. 6 — Arruda pectinata ( $ ) 

Fig. 7 — Arruda pectinata (?) 

Fig. 8 — Eusarcus tripos 
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Fig. 9 — Discoeyrtus areolatus 

Fig. 10 — Discocyrtus monstruosns 

a) — espinho inferior do femur. 
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Fig. 11 — Itaoca timida 

Fig. 12 — Berlaia dissimilis 

Fig. 13 — Berlaia spinulosa 

Fig. 14 — Oglobinia brasiliensis 
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Fig. 15 — Monocerodynus variolosus 

Fig, 16 — Anomaloleptes curticomis 
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Fig. 17 — S tephanocranion serrulatum 
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Fig. 18 — Progonyleptes marmoratus 

Fig. 19 — Jupuvura virescens 
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ifig. 20 — Geraecormohius incertus 

Fig. 21 — Geraecormohius eurvicomis 

Fig. 22 — Geraecormohius carioca 

a) — femur de perfil. 



Set* ginero$ e vinte e oito espeeie$ de Gonyleptidae 45 



46 C. DE MELLO-LEITAO 

Fip. 23 — Geraecormobius cheloides 

Fig. 24 — Penygorna lucida 
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Fig. 25 — Progoniosoma ensifer 

Fig. 26 — Leitaoius nitidissimus 

Fig. 27 — Acutisomella eryptoleuca 
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Wi a DE MELLO-LEITAO 

Fig. 28 — Ancistrotellus bipustulatus 

Fig. 29 —■ Bogdana ingenua 

Fig. 30 — Neoanciatrofus elegantulus 

Fig. 3J Bntomites nitidus 
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NOVOS GONYLEPTIDAE DO BRASIL 

p o r 

S. dx Toledo Pea J.ob 

PACHYLINAE 

CERCOPACHYLUS, g. n 

Tuber oculorum spina mediana. Areae I, II, IV et V scuti dorsalis 
inermes, prima a sulco longitudinali divisa. Area III spinis duabu8. Se- 
gmenta abdominalia dorsalia I et II inermia, III spina mediana. Femur 
palporum sine spina apicali interna. Articuli tarsales: 5-plus quam 6-6-6. 

Difere de Uropachylus M. L. por apresentar a 6rea I sem tuberculos. 
Tipo: a especie seguinte: 

Cercopachylus caudatus, sp. n. 
(Fig. 1) 

9 — 6,5 mm. (cauda inclusa). 
Femora: 2-4-3-4 mm. 
Tibiae: 1,5-3-2-3 mm. 
Articuli tarsales: 5-10-6-6. 

Cephalothorax rarissime et minutissime granulatus, margine ante- 
riore inermis. Tuber ocolorum angustum, spina crassa breveque arma- 
tum. Areae I-V granulis minutis in punctis nigris implantatis. Area I 
in raedio longitudinaliter divisa. Area III spinis binis retrorsum leviter 
directis. Limbus lateralis ordine granulorum Area V et segmenta abdo- 
minalia dorsalia libera I et II serie granulorum. Segmentum abdomina 
le dorsale liberum III in spinam conicam fortissiman productum, spinis 
minoribus decrescentibus utrinque armatum. Operculum anale minute 
granulalum, sub basi spinae segment! abdominalis dorsalis liberis Illil 
abscondilum. Coxae I et II ordinibus tribus granulorum, III et IV ir- 
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regulariler granulosae. Palpi: trochanter subtus granulis spiniferis mi- 
nutis 2, interne maj ore, munitus; femur spina interna destitutum sed 
granulis minutissimis 3 inferne praeditum; tibia spinis 4 internis et 4 
externis (2 anterioribus geminatis); tarsi spinis 3-3. Femora omnia 
paene recta. Pedes IV: coxae minute granulatae, apophyse apicali ex- 
terna conica et acuminata; trochanteres tuberculis nonnullis externis, 
dentibus 3 infero-intemis et denticulis apicalibus superioribus; femora 
tuberculis dentiformibus necnon dimidio apicali spinis nonnullis; patel- 
lae et tibiae tuberculis dentiformibus. 

Castaneo-dilutus, nigro-punctatus, area oculari nigra. 

Localtoade-tipo : Lussanvira (E. de S. Paulo) Brasil. 
Coletok : Worontzow, 1935. 
Tipo: uma 9 no Museu Paulista. 

GOYAZIA, g. n. 

Tuber oculorum sat elevatum, in spinam crassam, apice acute bi- 
-dentatam, in medio productum. Area III scuti dorsalis spina mediana ar- 
mata. Areae caeterae, segmenta abdominalia ventralia libera et oper- 
'culum anale inermia. Sulci 2 anteriores sulco longitudinali conjuncti. 
Femora palporum spina apicali interna armata. Articuli tarsales: 6 — 
plus quam 6-6-6. 

Aproxima-se de Metagraphinotus M.-L. do qual se distingue pela espinha do c6- 
moro ocular. 

Tipo: a esp£cie seguinte: 

Goyazia sulcata, sp. n, 
(Fig. 2) 

9 — 
Articuli tarsales: 6-8-6-6. 

Margo anterior cephalothoracis dente singulo in medio, necnon 
dentibus 3, interno validissimo, utrinque armatus. Tuber oculorum an- 
gustum, sat elevatum, postice granulatum, in spinam magnam, antror- 
sum directam, apice acute-bidentatam, in medio productum. Scutum 
dorsale parce granulatum. Sulci scuti dorsalis-sulco mediano areae pri- 
mae incluso-latissimi. Area I scuti parce granulata, II, III et IV gra- 
nulis paulo majoribus, plus minusve seriatium ordinatis, III necnon 
spina valida, acutissima, recurva, in medio instructa. Limbus laterally 
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ordlnibus tribus granulomm, granula posteriora ordinis eztemls evi- 
denter majora. Area V scuti et segmenta dorsalia libera ordine granulo- 
rozn. Operculum anale dense et grosse granulatum. Segmenta ventralia 
libera ordine granulomm. Coxae omnes fortiter granulatae, I et II ordi- 
nibus tribus granulomm, III quatuor, IV granulis compluribus non or- 
dinatis. Area spiraculomm rare minutissime granulata. Palpi; trochan- 
ter subtus granulis 2, interno validissimo; fermur granulis 3, basall 
fortissimo, necnon spina apicali interns; tibia spina 3-3, prima et se- 
cunda intemia in tuberculis fortissimis implantatis; tarsi spinis 3-3. 
Femora I et II subreta, III modice arcuata, IV fortissime sinuosa. Pedes 
IV: Coxae prominenter granulosae, apophyse apicali extema crassa, 
obtusa, modice deflexa, armatae; trochanteres salientia basilari extema 
magna, bifida, necnon dente apicali interno parvulo praediti; femora 
prominenter granulosa, fortiter sinuosa, apice dentata; patellae gra- 
nulosae, elongato-rotundatae; tibiae granulatae, prope extremitatem 
dentatae. 

Caslanea, sulcis dilutis. Coxae omnes areis dilutis impressae. 

Localidade-tipo : Annapolis (E. de Goids) Brasil. 
Coletor: F. Lane, 1938. 
Tipo: 1 9, no Departamento de Zoolog-ia da Secretaria da Agricultu- 

ra do Estado de Sao Paulo. 

PACHYLOBOS, g. n. 

Tuber oculorum spinis 2 armatum. Area III scuti dorsalis tuberibus 
binis, rotundatis seu elongatis; area V tuberibus 2 minoribus; areas 
caetarae inermes. Area I in medio longitudinaliter divisa. Segmenta ab- 
dominalia dorsalia libera et operculum anate inermia. Femur palporum 
spina apicali interna armatum. Articuli tarsales: 6-plus quam 6-7-7. 

Tipo; a esp6cie seguinte: 

Pachylobos areolatus, sp. n. 
(Fig. 3) 

$ — 6,5 mm. 
Femora: 3-5-4,5-4,8. mm. 
TIbia 2,1-4-3-4 mm. 
Articuli tarsales: 6-11-7-7. 

Max go anterior cephalothoracis granulatus. Tuber oculiferum ele- 
vatum, spinis binis in medio et granulis paucis postice armatum. Cepha- 
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lothorax granulatus. Areae omnes fort'iter granulatae, granulis phis mi- 
nusve seriatim ordinatis. Area I evidenter, IV indistincte in medio di- 
visa. Area III tuberculis 2, magnis, rotundatis seu conicis, prominenti- 
bus, in medio instructa; area V tuberculis 2 minoribus. Limbus latera- 
lia granulatus, granulis posterioribus externis magnis, tuberiformibus. 
Segmenta abdominalia dorsalia libera serie tuberculorum. Operculum 
anale granulatu. Segmenta ventralia libera ordine granulorum minu- 
tlssimorum. Coxae dense granulatae, granulis plus minusve seriatim or- 
dinatis. Area spiraculorum minutissime sparsim granulata. Palpi: tro- 
Chanter granulis spiniferis 2, interno sat majore; femur subtus gra- 
nulis 3 necnon spina apicali interna armatum; tibia spinis 4-4; tarsus 
spinis 4 externis, 3 internis. Femora I, III et IV modice arcuata, II 
recta, Pedes IV: coxae dense granulatae, apophyse apicali externa con- 
torta, cornu tauri similante, altera interna minore, bifida armatae; 
trochanteres intus dente magno in medio, extus dentibus minoribus 3, 
subtus praeter granula, dentibus binis apicalibus armati; femora forti- 
ter tuberculata et dentata. 

Castaneus, scuto castaneo-nigro, maculis luteis rotundatis, magnitu- 
dine varia, granules singulatim continentibus, ornato. 

Localidade-tipo : Est. de S. Paulo, Brasil. 
COLETORrAristoteres Leao. 
Tipos : 2 $ S, um de Butantan e outro da Serra da Cantareira, no 

Museu Paulista. 

ANOPLOLEPTES, g. n. 

Tuber oculiferum humile, granulis binis praeditum. Areae I, II et 
III scuti dorsalis tuberculis duobus, areae caeterae et segmenta abdomi- 
nalia dorsalia libera inermia. Sulci 2 anteriores sulco longitudinal]' con- 
junct!. Femur palporum spina apicali interna armatum. Tarsi I articulis 
6, reliqui plus quam 6. 

Tipo: a especie seguinte: 

Anoploleptes dubium, sp. n. 
(Fig. 4) 

$ — 7 mm. 
Femora: 3-5,2-4-6 mm. 
Tibiae: 1,8-3,2-2,5-4 mm. 
Articuli tarsales: 6-11-7-8. 

Margo anterior cephalothoracis acute granulatus, in medio modice 
elevatus. Tuber oculorum humillinum, transversum, granulis minutis 
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daobus praeditum. Cephalothorax utrinque minute granulatus. Areae Ir 

II et III tuberculis binis parvulis et granulis compluribus obtectae. 
Areae IV et V et se^menta abdominalia dorsalia libera ordine granulo- 
rum. Lambua lateralis ordinibus binis granulorum. Operculum anale 
granulatum. Segmenta ventralia libera ordine granulorum parvulorum. 
Coxae I granulis fortibus seriatis, II et III granulis minoribus plus mi- 
nusve ordinatis, IV irregulariter granulatae. Femora I et II recta. Ill 
et IV modice arcuata. Palpi: trochanter subtus praeter granula non- 
nulla spina singula armatus; femur spina apicali interna modica instru- 
ctum; tibia et tarsus spinis 3-3. Pedes IV: coxae granulatae, apophvse 
apicali externa subreta; trochanteres paulo longiores quan latiores, 
extus denle mediano, intus dentibus 2, apicali majore; femora dorsaliter 
prope basin tuberculo rotundato et process© biramoso valido, extus ad 
dimidium apicalem dentibus fortibus appropinquatis, intus dentibus re- 
motioribus, ultimo majore armata. 

Castaneus uniformis. 

Localidade-tipo : Estado de Sao Paulo, Brasil. 
Coletor: Bicego, 1901. 
Tipo: 1 S com o n.0 401. 

Discocyrtus cornutus, .p. n 
(Fig. 5) 

9 — 
Articulis tarsales: 6-10-7-7. 

Margo anterior cephalothoracis uniformis, ordine granulorum par- 
vulorum. Tuber oculifernm magnum, elevatum, granulatum, spinis dua- 
bus armatum. Cephalothorax parce granulatus, granulis binis majoribus 
areolatis postice praeditus. Area I plus minusve irregulariter granulata; 
II scrie granulorum majorum in medio, necnon granulis minutis plus 
minusve seriatis antice et postice obtecta; III granulis compluribus se- 
riatis et cornibus crassissimis, conicis, obtusis, in medio instruta; IV 
indistincte divisa, serieis tribus granulorum, granulis 4 seriei medii 
magnis, prominentibus, rotundatis. Limbus lateralis ordinibus binis gra- 
nulorum, granulis posterioribus externis sat majoribus. Area IV et seg- 
menta abdominalia dorsalia libera in medio tuberculis prominentibus 
dentiformibus, lateraliter descrecentibus, munita. Operculum anale forli- 
ter granulatum. Segmenta ventralia libera ordine granulorum. Coxae 
l-III, granulis seriatis, IV irregulariter granulatae. Area spiraculorum 
granulata. Palpi: trochanter granulis spiniferis binis, interno majore; 
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femur granule basilari inferiore fortissimo et spina apicali interna va- 
lida; tibia spinis 4-4; tarsus spinis 4 externis, 3 internis. Femora IT 
recta, I, III et IV vix arcuata. Pedes IV; Coxae praeter granula, 
spina apicali externa parva armatae; femora, patellae et tibiae fortiter 
dentata. 

Nigricans, partim lutescens, granulis areae primae et secundae evi- 
denter, caeterae indistincte areolatis. Pars ventralis corporis et pedes 
omnes luteo-maculati. Apex dentium pedum posticorum luteus. 

Observacao : No dpice do femur do palpo direito ha dois tub£rculos espiniferos 
-em vez de um. 

Localidade-tipo : Serra da Cantareira (E. S. Paulo) Brasil. 
Tiro: uma 9 no Museu Paulista. 

Discocyrtus transversalis, sp. n. 
(Fig. 6) 

$ - 9 
Articuli tarsales: 6-11/13-7-7. 

i — Margo anterior cephalothoracis granulis nonnulis minutissi- 
mis. Tuber oculorum elevatissimum, parce granulatum, spinis robustia 
binis armatum. Cephalothorax rarissime minute-granulatus, granulis 
majoribas duobus postice munitus. Area III scuti dorsalis spinis 2 
magnis, conicis, obtusis instructa, areae caetarae inermes. Area I in me- 
dio divisa, antice granulis in areolis amplissimis implantatis seriatim 
ordlnatis; area II ordine areolarum magnorum granulorum in medio, 
necnon areolis granularibus parvulis inter areolas ordinis medii antice 
et postice dispositis; area III, praeter spinas, ordinibus binis granulo- 
rum areolatorum; area IV in medio divisa, cum granulis areolatis se- 
riem singulam designantibus; area V et segmenta abdominalia dorsalia 
libera granulis dentiformibus prominentibus indistincte areolatis. Limbus 
lateralis ordine marginali granulorum, granulis posterioribus promi- 
nentibus, dentiformibus. Operculum anale parce granulatum. Segmenta 
ventralia libera ordine granulorum. Coxae I, II et III granulis promi- 
nentibus numerosis irregulariter ordinatis, IV granulis minoribus 
sparsis. Area spiraculorum sublaevis. Palpi: trochanter subtus spina 
magna et granule interno; femur subter granulis parvulis binis, spina 
basilari et apicali interna validissimis armatum; tibia crassa, spinis 4 
externis, 4-5 internis; tarsus spinis 4 externis 4 internis. Femora I sub- 
recta, II recta, III et IV levissime arcuata. Pedes IV: coxae granula- 
tae apophyse apicali externa longissima, transversali, apice recurva, in- 
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terna parva, extus singulatim dentata, praeditae; trochanteres longio- 
res quam latiores, subtus granulati, intus dente mediano valido, alter© 
apicali sat minore, super process© crassissimo introrsum direct© muniti; 
femora supeme ordine tuberculorum, inferne et extus ordine dentlum, 
intus dentibus sinuosis quorum medianus crassissimus armata. 

Castaneus, sulcis et areolis dilutis. 

5 — mari similis sed areis scuti dorsalis longioribus, spinis tu- 
berculi oculorum et areae III fortioribus, ^ranulis dentiformibus areae V, 
limbi lateralis et segmentorum abdominalium dorsalium liberorum pro- 
minentioribus, coxis pedum IV apophyse apicali externa spiniforme ar- 
matis, trochanteribus intus spinis aequalibus binis, femoribus spinis 
gracilioribus instructis, areolis scuti dilutioribus. 

Localidade-tipo: Alto da Serra (E. de Sao Paulo) Brasil. 
Coletor: R. Spitz, 1925. 
Tipos: 1 5 e 1 9 com o n.0 858 
Cotipos: 2 9 9 da mesma procedencia coletadas por Spitz em 1926, 

com o n.® 1017. 

Discocyrtus guarauna, sp. n. 

9 — 6,0 mm. 
Femora: 2,5-5-4-4,8 mm. 
Tibiae: 2-4-2,5-3,5 mm. 
Articuli tarsales: G-10-7-7. 

9 Feminae speciei precedenti simillima sed minoris, areolis 

granulorum numerosioribus proximioribus, partim confluentibus, inter- 
dum indisctintis. 

Localidade-tipo: Guarauna (Estado do Parand) Brasil. 
Coletor: Camargo-Andrade, 1939. 
Tipos: 3 9 9. 

GONYLEPTINAE 

Anomaloleptes princeps, sp. n. 
(Fig. 7) 

5 - 10 mm. 9 - 12 mm- 
Femora: 5-8,8-7,2-10 mm. Femora: 5-8,1-7-9 mm. 
Tibiae: 3,2-7-5-7 mm. Tibiae: 3-7-5-6 mm 

Articuli tarsales: 6-11/12-7/8-8/9. 

^   Margo anterior cephalothoracis ordine granulorum, elevatio- 

ne bigranulata in medio praeditus. Tuber oculorum magnum, humile. 
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granulatum, in medio excavatum, tuberculis parvis binis instructum. Ce- 
phalothorax grosse granulatus, granulis duobus reliquis paulo majorl- 
bus, simetricis, obtectus. Scutum dorsale indistincte sulcatum, dense et 
crasse granulatum. Area III, praeter granula, tuberculis duobus humil- 
libus munita. Limbus lateralis fortiter granulatus. Area IV et segmenta 
abdominalia dorsalia libera granulis compluribus series irregulares duas 
designantibus. Operculum anale granulis parvis. Segmenta ventralia li- 
bera ordine granulorum minutissimorum. Coxae I serie singula gra- 
nulorum prominentiorum, II et III granulis parvis plus minusve irre- 
gular iter ordinatis, IV et area spiraculorum granulis compluribus in- 
distinctis a pilis tantum designatis. Femora I et II recta, III et IV le- 
vissime sinuoso. Palpi: trochanter granulis inferioribus binis, interno- 
magno, dentiformi seu tuberiformi; femur sine spina apicali interna, 
subtus granulis parvis, basilari prominenti, armatum; tibia spinis 4-4; 
tarsus 2 internis, 3 externis. Pedes IV; coxae grosse granulatae, apo- 
physe apicali externa forti, biramosa, ramo superiore recurvo, apice 
atenuato, inferiore latissimo, tuberiformi, armatae; trochanteres latio- 
res quam longiores, extus process© basilari magno, intus dente apicali 
instructi, femora armatissima, ante medium incrassata, superne pro- 
cesso validissimo, extrorsum arcuato, trientem basilarem ocupante, intus 
spinis fortissimis plus minusve in medio, armata; patellae longiores 
quam latiores, acute granulatae et dentatae; tibiae granulatae, apice 
dentatae. 

? — mari similis sed minus granulata, coxae pedum IV dente api- 
cali extern© armatae, trochanteres et femora inermia. 

Corpus castaneo-nigrum, palpi lutei, nigro-marmorati. 

Localidade-tipo: Guarauna (Estado do Parana) Brasil. 
Coletor: Camargo-Andrade, 1939. 
Tipos: 3 S S e 2 $2, no Museu Paulista. 

MELLOLElTANiELLA, g. n. 

Tuber oculorum tuberculis binis. Areae I, II et III tuberculis duo- 
bus praeditae. Area IV et segmenta abdominalia dorsalia libera inermia. 
Femora palporum spina apicali interna instructa. Tarsi I articulis 6, 
II, III et IV plus quam 6. 

Tipo: a especie seguinte: 
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Melloleitaniella granulata, sp. n. 
(Fig. 8) 

9 — 10 mm. 
Femora: 5-10-8-11,5 mm. 
Tibiae: 3,8-7,4-5,1-8 mm. 
Abticuli taksales: 6-10-7-' 

Margo anterior cephalothoracis granulis 2 in medio, nonnulis utrin- 
que. Cephalothorax parce granulatus, granulis majoribus 2 postice ob- 
tectus. Tuber oculorum magnum, transversum, non multo elevatum, tu- 
berculis parvis 2 in medio armatum. Scutum dorsale crassissime granu- 
latum, areis I et II tuberculis 2 rotundatis III tuberculis 2 magnis et illi- 
pticis praeditae. Area IV et segmenta abdominalia dorsalia libera ordine 
granulorum magnorum. Limbus lateralis irregulariter granulatus, gra- 
nulis humilibus, elongatis et non prominentibus. Operculum anale parce 
granulatum. Segmenta ventralia libera baud granulata. Area spiraculo- 
rum sublaevis. Coxae I et II granulis seriatis, III et IV dispersi. Fe- 
mora I subreta, II recta, III et IV modice arcuata. Palpi: trochanter 
subtus granulis humilibus binis; femur granulis spiniferis humillimis 
seriatis et spina apicali interna parva; tibiae et tarsi spinfs fragilibus 
2-2 armati. Pedes IV: Coxae granulosae, apophyse apicali extern a crassa, 
biramosa, ramo superiore curvo, apicem versus modice attenuate, ramo 
inferiore brevi, transverse, armatae; trochanteres aeque longiores quam 
latiores, extus tuberculo sub-mediano, intus dentibus tribus; femora su- 
perne prope basin tuberculo transverse, deinde processo crassissimo ex- 
trorsum arcuato, intus prope apicem calcare fortissimo, extus ad basin 
dentibus binis connatis, prope apicem dentibus binis connatis, prope 
apicem dentibus tribus sat majoribus, inferne processis validis crescen- 
tibus introrsum modice arcuatis armata. 

Localidade-tipo : Itatiba (Estado de Sao Paulo) Brasil. 
Coletor: J. Lima. 1926. 
Tipo: 1 9 com o n.0 1002. 

ANISOLEPTES, g. n. 

Tuber oculiferum tuberculis minutis prominentibus binis armatum. 
Area III granulis symetricis duobus in medio praedita. Areae caeterae 
inermes. Sulci 2 anteriores sulco longitudinal conjunct!. Segmenta abdo- 
minalia ventralia libera II et III maris tuberculo mediano, feminae pro- 
cesso pyramidali magno armata. Segmentum I in mare inerme, in fe- 
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tmica inerme seu processo pyramidali minore instructum. Femora palpo- 
rum spina apicali interna instructa. Tarsi I articulis 6, reliqui plus 
quam 6. 

Tipo: a especie seguinte; 

& — Margo anterior cephalothoracis granulatus, eminentiam mo- 
dicam bigranulatam in medio exhibens. Tuber oculiferum humile, latum, 
in medio excavatum, granulis prominentibus binis, remotis armatum. 
Cephalothorax rare minute granulatus. Areae I et II inermes, praeter 
granula parva prope sulcos transversales granulis majoribus centrum 
areolarum lutearum amplissimarum occupantibus et seriem transversam 
designantibus, armatae. Area III granulis symetricis binis in medio 
necnon granulis areolatis antice et postice seriatis obtecta. Limbus late- 
rals ordine granulorum parvulorum necnon tuberibus magnissimis luteis 
postice praeditus. Area IV et segmenta abdominalia dorsalia libera or- 
dine tuberculorum alborum; segmenta II et III necnon tuberculo maj ore 
in medio. Operculum anale granulatum. Segmenta ventralia libera serie 
granulorum minutorum instructa. Coxae I-III seriatim, IV disperse gra- 
nulatae. Area spiraculorum minute granulata. Palpi: trochanter granu- 
lis inferioribus duobus, interno majore; femur subtus ordine granulorum 
parvulorum et spina apicali interna armatum; tibia et tarsus spinis 4-4. 
Femora omnia paene recta. Pedes IV: coxae extus prominenter granu- 
latae apophyse apicali externa parva biramosa, ramo superiore acuto et 
arcuato, inferiore brevi et obtuso, apophyse apicali interna brevi lata et 
bidentata, armatae; trochanteres longiores quam latiores, extus dente 
singulo, intus dentibus binis praediti; femora processo dorsali subbasali 
et ordinubus parallelis duabus dentium decrescentium subtus armata. 

Castaneus lutescens, partim nigro-marmoratus, area oculorum 
nigra, regio granulorum symetricorum areae III et margo areolarum ni- 
gricantes. 

9 — A mare differt limbo laterali postice processibus conicis, seg- 
mentis abdominalibus dorsalibus I, II, III seu II et III tantum, pro- 

Anisoleptes condecoratus, sp. n. 
(Pig. 9 e 10) 

$ — 8 mm. 
Femora: 4-9,8-7-9 mm. 
Tibiae: 3-7-4-6 mm. 

9 — 9.9 mm. 
Femora: 4-9,5-6,5-9,5 mm. 
Tibiae: 3-7,5-4-6 mm. 

Articuli tarsales: 6-11-7-7. 
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cessibus conicis fortibus in medio, coxis pedum IV apophyse apicali ex« 
terna parvula et acuminata, trochanteribus extus dente destitutis, fe- 
mora inermia, areolis scuti dorsalis minoribus, interdum indistinctis. 

Localidade-tipo : Estado de Minas Gerais, Brasil. 
Coletor: Pinto da Fonseca. 
Tipos: 2 $ $ e 5 9 9 com o n.® 767. 

PROGONYLEPTOIDELLUS, g. n. 

Tuber oculiferum spinis binis armatum. Areae I, II et IV acuti 
dorsalis inermes, I in medio divisa; area III spinis duabus praedita. 
Segmenta abdominalia dorsalia libera et operclum anale inermia. Fe- 
mora palpporum sine spina apicali interna. Tarsi omnes articulis plus 
quam 6. 

Aproxima-se de Progonyleptoides Roewer, do qual se distingue por aprcsentar 
os tarsus I com mais de 6 articulos. 

Tipo; a esp6cie seguinte: 

Progonyleptoidellus androgynus, sp. n, 
(Fig. 11) 

5 — 7,5 mm. 
Femora: 5,8-13-9-11,5 mm. 
Tibiae: 3,5-10-5-6,2 mm. 
Articuli tarsales: 7-16-17-21. 

Margo anterior cephalothoracis spinis nonnulis utrinque necnon 
eminentia magna fortiter bispinosa in medio praeditus. Tuberculum 
ocuiorum elevatum, in medio excavatum, bispinosum, antice et postice 
bigranutatum. Cephalothorax parce granulatus. Areae I, II et III irre- 
gulariter granulatae, III spinis conicis 2 armata. Area IV et segmenta 
abdominalia dorsalia libera ordine granulorum. Limbus lateralis gra- 
nulis diapersis nonnulis et ordine marginali granulorum. Operculum 
anale parce granulatum. Segmenta ventralia libera granulis parvulis in 
scriem singulam. Coxae I in medio granulis prominentibus seriatis, II 
granulis minoribus, III praeter granula obsoleta ordine dentium antice 
et postice instructae, TV dispersae granulatae. Area spiraculorum minu- 
tissime granulata. Palpi: trochanter subtus spina singula armatus; 
femur subtus granulis seriatis, granule basilari majore; tibia spinis 4-5 
extends, 4-5 internis; tarsus spinis 2 externis et 2 intemis. Femora 
omnia recta. Pedes IV: coxae granulatae, apophyse interna parva, trian- 
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gularl, armatae; trochanteres paulo longiores quam latiores, granulis pro- 
minentibus nonnulis obteci; femora fortiter dentata. dentibus seriatim 
ordinatis. 

Luiescens, dimidio apicali femorum palporum, cephalotborace, areis 
scut/ dorsalis, parte laterali coxae IV et apophyse apicali externa nigri- 
cantibus. Coxae IV subtus nigro-punctatae. 

A femea desta especie e notavel pelo desenvolvimento da apofise apical externa 
das coxas do ultimo par e pelos espinhos dos femures posteriores, caracteres estes 
que, nao fosse o exame da vagina, levariam a considera-la como sendo macho. 

Localidade-tipo: Alto da Serra (Estado de Sao Paulo) Brasil. 
Coletor: R, Spitz, 1925. 
Tipo: 1 $ oom o n.0 934. 

Fig. 1 — Cercopachylus caudatus. ( 9 ) 

Fig. 2 — Goyazia sulcata ( 9 ) 
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Fig. 3 — Pachylohos areoiatus ( 6 ) 

Fig. 4 — .Anoplopejitcs duhium (6) 

Fig. 5 — Discocyrtus cornutus ( 9 ) 

Fig. 6 — Discocyrtus transvcrsalis ( 3 ) 

Fig. 7 — Anomaloleptes princeps ( 3 ) 
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Fig. 8 — Melloileitaniella granulata ( $ ) 

Fig. 9 — Anisoleptes condecoratus ( $ ) 

Fig. 10 — Anisoleptes condecoratus ( 9 ) 

Fig. 11 — Progonyleptoidellus androgynus (2)- 
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REVISAO DO GeNERO PHOEBIS Hubn. 

(Lepidopt PIERIDIDAE) 
(com 12 estampas) 

p o r 

R. Ferreira D'Almeida 

Gen. PHOEBIS Hubn. 

Phoebia Hubner, 1823, Verz. bek. Schmett., p. 98 (part.); Hlbner, 1819-21,. 
Samm. Exot. Schmett., 2, t. 131, 135; Butler, 1873, Lep. Exot., p. 155 
(Tipo: Papilio cipris Cr.) ; Godman & Salvin, 1889, Biol. C. Amer.Lep. 
Rhop., 2, p. 142; Grote, 1900, Proc. Amer. Phil. Soc. 39, p. 50 (Tipo: C. 
argante); Barnes & Mc. Dunnaugh, 1912, Contr., 1 (6), p. 6 (Tipo, 
C. philea); Brown, 1929, Amer. Mus. Nov, 368 (Tipo: C. argante); 
Klots, 1929, Bull. Brookl. Ent. Soc., 24 (4), p. 203, 214; Klots, 1931, 
Ent. News, 42, p. 255 (Tipo: C. argante F.); Klots, 1931, Entom. 
Amer., 12 (3), p. 181; Hemming, 1934, Gener. Nam. Hoi. Butt,, p. 142 
(Tipo P. argante F.); Talbot in Strard, 1935. Lep. Cat., 66, p. 529. 

Colias Swainson, 1820, Zool. 111., ser. 1, (1), p. 5, (Tipus: P. ebule a = P. 
eubule L.). 

Callidryas Boisduval & Leconte, 1829, Lep. Amer. Sept., p. 73; Boisduval, 1836, 
Spec. Gen. L6p., 1, p. 605. (part.); Blanchard, 1840, His. Nat. Ins., 3, p. 
432 (Tipo: C. eubule L.); Doubleday, Westwood & Hewitson, 1847, 
Gen. D. Lep., 1, p. 66 (Part.); Butler, 1870, Cist. Entom., 1, p. 46 
(Tipo:.C. eubule L.); Butler, 1870-73, Lep. Exot., p. 155. (Tipo: C. 
eubule L.); Morris, 1862, Syn. Lep. N, Amer., p. 24; Scudder, 1875, 
Proc. Boston Soc. Nat. Hist., 17, p. 7; Scudder, 1889, Butt. N. Engl., p. 
1043; Muller F., 1877,Jenaisch. Zeit., 11, p. 104 (part.); Godman a 
Salvin, 1889, Biol. C. Amer. Lep. Rhop., 2, p. 139; Grote, 1900, Proc. 
Amer. Phil, Soc. 39, p. 51; Raymundo, 1907, Lep. Brasil, p. 26; 
Barnes & Mc. Dunnaugh, 1912, Contr., 1 (6), p. 6, 10; Holland, 1931. 
Butt. Bock, rev. ed. p. 288, 289, f. 155 

Metura Butler, 1873, (nec Walker), Lep. Exot., p. 155 (subgen.); Butler t, 
Druce. 1874, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 361 (subgen.); Scuder, 1875, 
Proc. Amer. Ac. Arts & Sc. Boston. 10, p. 218; Grote, 1900, Proc. Amer. 
Phil. Soc., 39, p. 51 (nom. praeocc). 
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Parura KmBY, 1896, Handb. Lep. 2, p. 229 (nom. nov. pro Metura Butl.); 
Grote, 1900, Proc. Amer. Phil. Soc., 39, p. 51. 

Catopsilia Schatz & Rober, 1886, Exot. Schmett., 2. p. 67, t. 7; Holland, 
1898, Butt, Book, p. 285; Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 85; 
Forbes, 1927, Ann. Ent. Soc. Amer., 20 (4), p. 474-480. 

Rhabdodryas Godman & Salvin, 1889, Biol. C. Amer., Lep. Rhop., 2, p. 146, 
(Tipo; Papilio trite L.) Klots, 1931, Entom. Amer., 12 (3), p. 152, 
(Subgen. de Phoebis); Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 540, 
(Subgen. de Phoebis). 

Prsetonia Schaus, 1920, Proc. Un. St. Nat. Mus., 57, p. 109 (Tipo: P. 
clarki Schaus \_= P.argante F.] ). 

Cabega de largura mediana, peluda, com os olhos arredondados, pro- 
eminentes, lisos; palpos curtos, largos, muito compridos, concavos do 
lado interno, com a l.a articulagao grande e arqueada, a 2.a cerca da 
me lade do comprimento da primeira, tendo a forma de uma oval alon- 
gada, a 3.a oval, muito curta e estreita, pouco distinta. Antenas de com- 
primento medio, ligeiramente arqueadas, engrossando gradativamente 
da base para a extremidade, onde sao truncadas. Patas anteriores com o 
femur duas vezes maior do que a tibia, as medianas com o femur igual 
ao comprimento da tibia mais a metade da primeira articulagao do tarso, 
o femur das patas posteriores menor do que a tibia e esta quasi do 
mesmo comprimento da primeira articulagao do tarso. Torax longo e ro- 
bust©, abdomen nao passando o angulo anal das asas posteriores. Asas 
anteriores triangulares, as posteriores com a borda externa arredonda- 
da, nao angulosa, mas, as vezes, com o angulo anal prolongado em uma 
curta can da. Nos ma chos a borda externa de ambas as asas apresenta 
uma bordadura de escamas androconiais e a borda interna das asas 
posteriores e geralmente marcada de uma macula sexual, as vezes in- 
distlnta em individuos de uma mesma especie, ou de um pincel de pelos. 
Nervulagao: SCI e SC2 nascem antes da extremidade da CD., R1 anas- 
tomosada na base com SC. Nas asas posteriores a costal e muito afas- 
tada da SC. desde a sua base, R1 nascendo nas proximidades do meio da 
CD. Precostal curta, dirigida para dentro. A borda abdominal destas 
asas forma especie de goteira. Genitalia: valvas com a forma subtrian- 
gular, harpas muito proeminentes, representadas por um grosso proces- 
so situado no meio das valvas, erigado de espinhos fortes, curtos ou 
longos, as valvas terminam em um processo distal geralmente longo, sua 
margem ventral e arredondada e a costal angulosa ou com um processo 
bem distinto. Uncus bem desenvolvido, processes articulantes presenter 
Falosoma fino e alongado, tendo frequentemente pequenos espinhos 
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pouco pereeptiveis. Lagartas com a pele granulosa e rugosa transversal- 
mente, pnbescentes, achatadas na face ventral, pouco afiladas para as 
extremidades com a cabe?a pequena. Alimentam-se de plantas da famf- 

lia das Leguminosas. Crisalida comprimida lateralmente, sucinta, com 
o estojo das asas formando uma grande giba, regiao cefalica prolongan- 
do-se em uma fina e longa ponta; regiao abdominal afilando muito pos- 
teriormente, regiao dorsal muito estreita. Os ovos sao alongados termi- 
nando superiormente em ponta, cortados por muitas canaliculas longi- 
tudinais e numerosas estrias transversals. A postura e feita isolada- 
mente. 

Phoebis sennae (L.) 

Brown divide Phoebis sennae L. nas quatro subespecies seguintes; 
eubule eubule para os individuos do sul dos Estados Unidos (regiao tem- 
perada do Norte), eubule sennae para os individuos das Antilhas, eubule 
marcellina para os da regiao tropical (Mexico, Amazonas, etc.) e final- 
mente eubule amphitrite para os da regiao teraperada do sul (Chile. 
Argentina, Paraguai e sul do Brasil). Pelo estudo que fizemos desta 
especie verificamos nao ser possivel separa-la nas quatro subesp&iea 
propostas por Brown. Temos individuos de Cuba e da Republica Do- 
minicana iguais aos da Colombia e Amazonas, sendo de notar que estes 
individuos da regiao tropical em nada diferem tambem dos da regiao 
temperada do sul (Rio de Janeiro, todo sul do Brasil e Argentina); at^ 
mesmo certas variedades, como por exemplo dnja, tao comum na ilha de 
Cuba, ocorrem igualmente no Para, nordeste do Brasil, Rio de Janeiro e 
Argentina. Possuimos, e verdade, femeas de Cuba, diferentes das do 
continente, sennalba por exemplo; algumas outras da Republica Domi- 
nicana muito grandes, com desenhos escuros da face superior das asas 
bem desenvolvidos, convem frisar entretanto que tais individuos voam 
sempre ac lado de outros semelhantes aos do continente, nao havendo, 
portanto, qualquer vantagem em considera-los como uma subespecie. 
Quanto a amphitrite Feisth, achamos conveniente separa-la como uma 
raga geografica propria do Chile (nao de toda a regiao temperada do 
sul como quer Brown). Conquanto muito se assemelhe as formas drya e 
fugax, amphitrite tern um facies particular, a face inferior das suas 
asas apresenta uma tonalidade mais pronunciada ao amarelo ocraceo. 
Aceitamo-la como boa subespecie atendendo sao somente aos seus carac- 
teres estaveis na regiao chilena, pois devemos declarar que possuimos 
alguns machos e femeas do nordeste do Brasil (Paraiba do Norte) que 
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em nada diferem dos exemplares do Chile, nem mesmo na coloragao da 
face inferior das asas, Dividimos pois, provisoriamente, esta especie em 
tres subespecies: sennae sennae como subespecie de toda a regiao tro- 
pical, regiao temperada do sul da America Meridional e da America in- 
sular, sennae euhule como subespecie da regiao temperada do norte (U. 
S. A.) e sennae amphitrite como subespecie propria do Chile. Esta di- 
visao, como dissemos acima, e provisoria, pois devemos confessar que 
nao conhecemos a subespecie sennae euhule dos Estados Unidos da Ame- 
rica do Norte, nao sendo por isso impossivel que ela venha a ser reuni- 
da mais tarde a subespecie sennae sennae L. 

1 — Phoebis sennae (L.) 

a — Phoebis sennae sennae (L.) 
Est. 1, figs. 3,7; est. 3, figs. 3,5; est. 4, figs. 5,6,7; est. 6, figs. 2,10,12; 

est. 9, f. 1. est. 11, figs. 6,8,10. 

Sloane, 1705-25, Nat. Hist. Jamaica, t, 236, f. 11,12 (femea); 1705, Merian, 
Ins. Surin., t. 58 (larva, pupa, femea). 

Papilio sennae Linne, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1, p. 470 (Pap. Dan. Cand.), 
America, (femea); Linne, 1767, ibidem, 1 (2), p. 764, (femea); 
Fabricius, 1775, Syst. Ent., p. 477 (Pap. Dan. Cand.), America, fe- 
mea; Fabricius, 1781, Spec. Ins., 2, p. 49, n. 213; Fabricius, 1787, 
Mant. Ins., 2, p. 24, n. 246 (Pap. Dan. Cand.); Gmelin in Linne, 1790, 
Syst. Nat., ed. 13, 1 (5), p. 2271, n. 103. America; Jablonsky & Herbst, 
1792, Natursyst. Ins., 5,p. 191, n.98 (Pap. Dan. Cand.). America; 
Fabricius, 1793, Entom. Syst., 3 (1), p. 208, n. 653 (Pap. Dan.), 
America, (femea). 

Callidryas sennae Butler, 1871, Lep., Exot., p. 59, 154, 155, t. 23, f. 1-4 
(macho, femea, supra & subtus), patr. part, falsa; Butler & Druce, 
1874, Proc. Zool, Soc. Lond., p. 360, n. 334 (C. Rica); Butler, 1878, 
ibidem, p. 481 (Jamaica); Gosse, 1880, Entomol., 13, p. 196 (Para- 
guai); Butler, 1884, Ann. Mag. Nat. Hist., 5 (13), p. 185, n. 8 (S. 
Thomas); Sharps, 1890, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 556 (Brasil); 
Sharpe, 1898, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 365, n. 23 (S. Domingo); 
Butler, 1901. ibidem, p, 712. n. 12 (S. Lucia); Talbot, 1928, Bull. Mus,. 
2 (3), p. 197 (Mato Grosso). 

Callidryas euhule v. sennae Staudinger, 1885, Exot. Tagf., 1 p. 38. 

Catopsilia euhule v. sennae Weymer in Stiibel, 1890, Reis, S. Am6r. Lep., p. 
82 (Iquitos). 

Catopsilia sennae Hoag, 1903, Ent. News, 14, p. 320 (Altamira; Old Mexico); 
Hayward, 1929, Rev. Soc. Ent. Argent., 7, p. 192 (migrat). 

Phoebus sennae Fruhstorfer, 1907, Stett, Ent. Zg., 68, p. 288. 
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Phoebis sennae Dumon, 1938, Bull. Soc. Linn. Lyon, 7 (1), p. 23. 

Catopsilia eubule f. seyinae Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 85; KOhler. 
1923, Zeit. wiss. Ins. — biol. 18, (sep. p. 16), Misonea, La Rioja. 

Catopsilia eubule sennae Forbes, 1927, Ann. Ent. Soc. Amer., 20 (4), p. 476, 
479, 480; Collenette & Talbot, 1928, Trans. Ent. Soc. Lond., 76, p. 404 
(Mato-Grosso). 

Phoebis eubule sennae Brown, 1929, Am^r. Mus. Nov., 368, p. 8 (West Indies). 

Phoebis sennae sennae Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 531, 532 (West 
Indies); Bates, 1935, Bull. Mus. Comp. Zool., 78 (2), p. 133, n. 30 (Cuba. 

Papilio eubule Cramer, 1777, Pap. Exot., 2, p. 36, t. 120, f. E, F (femea, supra 
& subtus), Pap. Dan. Cand.; Jablonsky a Herbst, 1792, Natursyst. Ins., 
5, p. 202, n. 109, t. 112, f. 3-4 (femea, supra & subtus), P. Dan. Csnd.; 
Sepp, 1848, Surin, Vlindl., p. 85, t. 39 (macho?, femea, larva, pupa). 

Phoebis eubule Hubner, 1806-16, Samm. Exot. Schmett., 2, t. 135, f. 1-2 (fS- 
mea) supra & subtus, non "macho"), f. 3-4 = var. pallida; Kirby in 
Hubner. 1906?, Samm. Exot. Schmett., ed. Wytsman, 3, t. 345, f. 1-2 
(femea, supra & subtus [nec "macho"]), f. 3-4 = pallida). 

Colias eubule M^N^TRifis, 1832, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 5, p. 295, 296, 
n. 5 (Haiti). 

Callidryas eubule Boisduval, 1836, Spec. GSn. L^p. 1, p. 613, n. 8, t. 2B, f. 6. 
(femea, subtus), t. 2A, f. 7 (larva, pupa); Poey, 1846, Mem. Real Soc. 
Econ. Haban., (2) 2, p. 300; M^NfiTRi^s, 1855, Enum. Corp. Anim. Mus. 
Petr,, Lep., l,p. 13, n.230 (Haiti); Lucas in Saprra, 1857, Hist. Cuba, p. 497 
(Cuba), (var. A z= sennalba); Bates, 1862, Journ. Entom., 1 p. 239,n. 5 
Amazonas) ; Weidemeyer, 1863, Proc. Ent. Soc. Phil., 2. p. 152 (We^t In- 
dies) ; Herrich-Schaffer, 1864, Corr.-Blatt. zool.-min. Ver. Resrensb., 
18, p. 169, n. 6 (Cuba); Herrich-Scitaffer, 1865, op. cit., 19, p. 135 
(Cuba); Butler, 1869, Cat. Fabric. Lep., p. 223 (Honduras); Butler, 
1870. Cist. Ent., p. 36. 46 (Typus Gen. Callidryas Boisd.); Capronnier, 
1874, Ann. Soc. Ent. Belgiq., 17, p. 12, n. 25 (Botafogo—Rio); CrOger, 
1875, Verb. Ver. Nat. Hamburg, 2, p. 13U (Guayaquil); Druce, 1876, 
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 242, n. 1 (East, Peru); Dewitz, 1877, Stett, 
Ent., Zg., 38, p. 237, n. 15 (Porto Rico) ; MCller, 1877, Jenaisch. 
Zeit. 111. pag. 104; Muller, 1878, Stett. Ent. Zg., 39, pag. 296 
(plant, nutr. larvae); Capronnier, 1881, Ann. Soc. Ent. Belg., 25, 

p. 96, n. 10 (Macae-E. do Rio); Godmam & Salvin, 1884, Proc. Zool. 
Soc. Lond.,p. 317, n. 15 (Dominica); Skinner a Aaron, 1889, Can. Ent,, 
21, p. 129; Sharps, 1890, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 556 (Goiaz; Brasil); 
Moscher, 1890, Abh. Senck. Nat. Ges.. 16, p. 94 (Porto Rico); GODMAN 
& Salvin, 1896, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 518, n. 24 (S. Vicente, Gre- 
nadines, Grenada, Barbados); Siiarpe, 1900, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 
200, n. 12 (patr. par. falsa?); Butler, 1904, Ann. Mag. Nat. Hist., 14, 
412; Longstaff, 1908, Trant. Ent. Soc. Lond., pag. 47; Longstaff, 
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1908, ibidem, pag, 620; Longstaff, 1908, ibidem, pag. 58 (Tobago); 
Fountaine, 1913, Entomol., 46, pag. 193 (Costa-Rica); Dyab, 1915, 
Proc. Un. Stat, Nat. Mus., 47, pag. 140 (Panama); Holland, 1931. 
Butt.. Book, rev. ed., p. 289, t. 33, f. 2,3; Hoffman, 1933, An. Inst. Biol. 
Mex., 4, p. 227, n. 23, (Mexico). 

Catopsilia euhule Berg, 1875, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 49 (2), p. 198, 
n. 5 (Patagonia); Moschler, 1857, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, 26, p. 
297, (Surinam); Gundlach, 1881, Papilio, 1, p. 112 (Cuba); Gundlach, 
1881, Contr. Ent. Cuban., 1, p. 115; Staudinger, 1885, Exot. Tagf., 1, 
p. 38, t. 22 (mas. & femina, supra & subtus) ; Godman & Salvin, 1889, 
Biol. C. Amer., Lep. Rhop., 2, p. 141, n. 2 (part.); Weymer in Stubel, 
1890, Reisen S. Amer. Lep., p. 31, 38, 71, 82 (La Vina, Iquitos, Bogota, 
Popayan); Seitz, 1890, Stett, Ent. Zg., 51, p. 95 (Rio); Mabilde, 1896, 
Guia Pract., p. 57 (Rio Grande do Sul); Weymer, 1894, Stett. Ent. Zg., 
55, p. 319, n. 31 (Rio G. do SuD; Prinz, Therese, 1901, Berl. Ent. Zeit., 
46, p. 245, n. 23; Hoag, 1903, Ent. News, 14. p. 321; Rober in Seitz, 
Macrol., 5, p. 85 (part.), t. 25a (mas. e femina, supra); HOLLAND 
1916, Ann. Carn. Mus., 10, p. 496; Jorgensesn, 1916, Ann. Mus. 
Nat. Buenos-Aires, 28, p. 493 (patr. part, fals.); Giacomelli, 1917,. 
Physis, 3, p. 381; Kaye, 1921, Mem. Dept. Agr. Trind. & Tob., p. 108 
(Trindade); D'Almeida, 1922, Mel. Lep,, 1, p. 56, n. 42 (Ovum, larva, 
pupa, plant, nutr. larvae); Kohler, 1923, Zeit. wiss. Ins.-biol., 18 
(sep. p. 16); Hall, 1925, Entomol., 58, p. 164, n. 27 (Hispaniola); Kaye, 
1925, Trans. Ent. Soc. Lond,, p. 477 (Patr. part, falsa); Apolinar- 
Maria, 1926, Bol. Soc. Col. C. Nat., 85, p. 48, 49; Zikan, 1928, Ent. 
Rundsch., 45 (2), p. 7, n. 41 (Itatiaia); Davis, 1928, Butt. Brit. Hond., 
p. 45 (Honduras); Hayward, 1929, Rev. Soc. Ent. Argent., 7, p. 214; 
Aurivillius, 1929, Ent. Tidskr,, 50, p. 154, (Rio Autaz); Fulda, 1931, 
Ent. Rundsch., 48 (17), p. 179, (Haiti); Seitz, 1932, Eut. Rundsch, 49 
(13), p. 132; Hoffmann, 1935, Ent. Rundsch., 52 (7), p. 83, n. 24, (S. 
Catarina); Hayward, 1935, Rev. Soc. Ent. Argent, 7, p. 19? (Concepcion 
de la Sierra, arroyo, S. Maria); Hall, 1936, Entomol., 69, p. 275, (St. 
Kitts); Biezanko, 1938, Rev. Agron., 2 (16,17), sep. p. 5; BiEZANKO, 
1938, O Campo, 9 (97), sep. p. 4; Biezanko, 1938, Sobr. alg. Lep. occ. 
arr. Curitiba, p. 5; Biezanko & Freitas, 1938, Bol. Esc. Agr. "Eliseu 
Maciel", 25, p. 5. 

Papilio marcellina Cramer, 1779, Pap. Exot., 2, p. 103, t. 163, f. C. (macho, 
supra), Surinam, (f. A, B, alia varietas); Fabricius, 1781, Spec. Ins., 
2, p. 49, n. 214; Fabricius, 1787, Mant. Ins., 2, p. 24, n. 247 (Pap. Dan. 
Candid.)', Gmelin in Linne, 1890, Syst. Nat., ed. 13, 1 (5), p. 2272, n. 
435 (Suriman); Jablonsky & Herbst, 1792, Natursyst. Ins. (Schmett.), 
5, p. 189, n. 97, t. 110, f. 1,2 (macho), (nec f. 3 "femea" (Macho); 
Fabricius, 1793, Ent. Syst., 3 (1), p. 209, n. 654 (Pap. Danaus) 
Surinam; Donovan, 1823, Nat. Reps., 1, t. 6, f. 6. 

Catopsilia euhule euhule D'Almeida, 1935, Rev. de Entomo.—Rio, 5 (4),p. 504. 
(Paraiba do Norte: Pocinhos em Campina Grande, Alagoa Grande, 
Areia, Fazenda Jacare, Cariri.). 
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Phoehia eubule eubule Biezanko, 1938, Bol. Biol. (nov. aer.), o (3,4), p. 120 
(Osorio, Rio Grande do Sul). 

Papilio luteus Seligm, 1773, Samm. ausl. Vog^ 8, t. 94. 

Papilio lacteoflavus Goeze, 1779, Ent. Bej'tr., 3 (1), p. 184; Kikby. 1877, Cat. 
D. Lep., suppl., p. 797 {= sennae L.). 

Calias marcellina Godart, 1819, Enc. Meth., 9, p. 85,92. 

Callidryaa marcellina Boisduval, 1836, Spec. Gen. Lep., 1, p. 615-616 (macho, 
fomea) Partim; Doubleday, Westwood a Hewitson, 1847, Gen. D. 
Lep., 1, p. 68, n. 8 (Synonym, part.), (Venezuela, Guiana, Brasil, Bo- 
livia) ; M£n£tri£s, 1855, Enum. Corp. Anim. Mus. Petr., l—Lep., p. 13, 
n. 231, Part. (Brasil); Weidemeyer, 1863, Proc. Ent. Soc. Phil., 2 p. 
152 (Mexico). 

Catopailia eubule v. marcellina Moschler, 1876, Verb, zool.-bot. Ges. Wien, 26. 
p. 297, (partim), Surinam; Staudinger, 1885, Exot. Tagf^ 1, p. 38. 

Phoebus aennae marcellina Fruhstorfer, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 289. 

Phoebia eubule marcellina Brown, 1929, Am^r. Mus. Nov., 368, p. 8 (part.). 
America Tropical. 

Phoebia aennae marcellina Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 532-533 
America Tropical). 

Coliaa eubula M6n6tri6s, 1829, Mem. Soc. Imp. Nat. Moscou, 7, p. 191. (Brasil). 

Callidryaa eubula Burmeister, 1879, Rep. Argent. Lep., 5, p. 98, n. 2, Atlac, 
p. 14, t. 4, f. 2 (pupa). 

Callidryaa drya Boisduval, 1836, Spec. Gen. Lep., 1, p. 616 (macho), (femea = 
drya F.). 

Catopailia drya Fox & Johnson, 1893, Ent. News, 4, p. 3 (Jamaica). 

Callidryaa drya Sharpe in Sclater, 1901, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 223 (St. 
Lucia). 

Papiliohyperici Sepp, 1848, Surin. Vlind., 1, p. 45, t. 19 («mea, supra, subtus, 
larva, pupa), Surinam; Moschler, 1878, Stett. Ent. Zeitg., 39, p. 428 
(Catopailia). 

Callidryaa trite Raymundo, 1907, Lep. Brasil, p. 28, t. 6 f. 18 (macho supra), 
Brasil. 

Pkocbis eubule ampkitrite Brown. 1929. Amer. Mus. Nov., 368, p. 8 (partim). 

Macho. Comprimento da asa anterior; 33 mm. Asas tie urn ama- 
relo limao vivo, urn pouco mate na borda externa onde se »cham as es- 
camas androconiais que formam grandes manchas nas asas antenore 
uma estreita orla nas posteriores, as quatro asas com urn mmusculo 
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ponto enegrecido na extremidade das nervuras, o apice das anteriores 
as vezes com algumas escamas brunas, as franjas das posteriores ligei- 
ramente arrnivascadas em alguns individuos. Face inferior mais escura, 
de um amarelo ocraceo, com a borda interna das asas anteriores mais 
clara, notando-se na extremidade da C. D. destas asas duas manchas 
reunidas ferruginosas, mais ou menos manchadas de anegrado, com o 
centro prateado, seguidas para o apice de um fino raio transversal em 
zig-zag, interrompido, de um bruno ferruginoso e de tres pontos de igual 
cor, isolados, proximos da borda costal. Asas posteriores com dois pontos 
argenteos circulados de bruno anegrado e situados sobre uma listra 
de um ferruginoso brunaceo, precedidos para a base de alguns pontos 
de um bruno ferruginoso e seguidos para a borda externa de alguns raios 
mais ou menos apagados de igual cor, colocados em uma linha tortuosa. 
As quatro asas apresentam um fino trago linear de um amarelo ferru- 
ginoso claro antes das franjas, notando-se na extremidade das nervuras 
minusculo ponto enegrecido; base da borda costal das anteriores de um 
amarelo ferruginoso claro. Abdomen amarelo, torax com muitos pelos 
da mesma cor, cabega com pelos de um bruno escuro ferruginoso, ante- 
nas de um roseo grisalho. S. Tome, Prov. Corrientes, Rep. Argentina. 

Femea com a mesma envergadura dos machos, de um amarelo mais 
escuro, tendo as asas anteriores uma mancha DC. bruna, orbicular, cor- 
tada no meio por um arco alaranjado e uma bordadura externa igual- 
mente bruna, estreita, simetricamente dentada do lado interno, prece- 
dida na regiao apical de algumas pequenas manchas em numero de seis 
ou sete, brunas, com tendencia a formar um raio transversal, sendo que 
as tres que se acham junto a borda costal sao sempre isoladas. Asas pos- 
teriores com a bordadura externa formada por grandes manchas isola- 
das, brunas, seguidas por um trago linear alaranjado antes das franjas. 
Face inferior de um amarelo ocraceo vivo, com os mesmos desenhos do 
macho, porem maiores, borda externa com estreita orla de um amarelo 
ferruginoso palido formada pela congloba§ao de escamas, menos nitida 
nas asas posteriores, seguida de um tra§o linear alaranjado antes das 
franjas. Nas asas posteriores nota-se, alem dos pontos da extremidade 
das nervuras, um outro nas pregas celulares. Encontado. — Rio. 

Variedade a: 

Macho semelhante a descricao supra. Face inferior das quatro asas 
com muitos tragos minusculos de um fulvo ferruginoso claro espalhados 
pela superficie, as anteriores tendo somente uma macula DC. bruna com 
o centro prateado, as posteriores com os raios mais brunaceos. Colombia. 
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Variedade b: 

Macho = var. a. Todas as escamas androconiais das quatro asas 
sao de um amarelo ferruginoso pdlido, sendo desta cor parte do abdo- 
men, os pdlos do tdrax e umas curtas e finas estrias na regiao apical das 
asas poateriores. Face inferior de um amarelo ocraceo mais vivo, escure- 
cendo bastante para as bordas costais e externas das quatro asas; todas 
as listras e raios brunos apagados, exceto o da extremidade da CD das 
asas posteriores, o qual e assim mesmo pouco marcado, sendo os dois 
pontos prateados que ai se acham circulados de vermelho ferruginoso. A 
mancha DC. das asas anteriores e estreita e alongada, desprovida de 
pontos argenteos, a regiao distal destas mesmas asas apresenta algumas 
minusculas estrias pouco precisas de um ferruginoso pdlido. Piedade, 
Rio. (Est. 4, fig. 6). 

Variedade c: 

Macho semelhante ao exemplar tipico acima descrito. Face inferior 
de um amarelo um pouco mais claro que o da face superior, nao tirante 
ao ocrdceo, todos os desenhos bem marcados, de um ferruginoso brunA- 
oeo, macula DC. das asas anteriores singela, sem ponto argenteo. Repd- 
blica Dominicana. 

Variedade d: 

Macho = var. c. Face inferior de cor identica, mas com os desenhos 
mais apagados, a macula DC. das asas anteriores alongada e parcamen- 
te pupilada de argenteo. Salobra, Mato-Grosso. 

Variedade e: 

Macho. Face superior semelhante a do macho tipico acima descrito, 
sbmente a DC inferior das asas anteriores e de cor laranja na sua me- 
tade anterior. Face inferior semelhante a da var. /., com os desenhos 
bem marcados. Porto Uniao, Parana. 

Variedade f: 

Macho. Difere do macho tipico pela face inferior de um amarelo 
ocrdceo mais escuro, pelas manchas DC largamente rodeadas de ferrugi- 
noso e pelos numerosos atomos de um vermelho ferruginoso que se 
acham espalhados pela superficie. Paraiba do Norte. 
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Varied ade g: 

Macho. Form. vern. marcellina Cr. (Est. 9, fig. 1). 

Papilio marcellina Cramer, 1779, Pap. Exot., 2,p. 103,1.163, f.A,B ($, nec 
"$ "-supra, subtus), (nec f. C.) Pap. Dan. Cand.; Jablonky & Herbst, 
1792, Natursyst. Ins. (Schmett), 5, p. 189, n. 97, t. 110, f.3 (macho, ne^ 
"femea" supra, subtus), (nec f. 1-2). Pap. Dan. Cand. Surinam; 
Fabricius, 1793, Ent. Sust., 3 (1), p. 209, n. 654 (part.) (Pap. Dan. 
Cand.), (Surinam). 

Callidryas marcellina Lacordaire, 1833, Ann. Soc. Soc. Ent. France, p. 386; 
M^n^tries, 1855, Enum. Corp. Anim. Mus. Petr., 1-Lep., p. 13, n. 231 
(part.), Brasil; Bates, 1862, Journ. Entom., 1, p. 238 (macho), (femea 
alia sp.) Para. 

Catopsilia eubule marcellina Moschler, 1876, Verb. Zool. - hot. Ges. Wien, 26, 
p. 297 (part.). 

Catopsilia eubule f. vern. marcellina D'Almeida, 1922, Mel. Lep., l,p. 56, n. 43. 

Callidryas eubula var. Burmeister, 1878, Rep. Argent. Lep., 5, p. 99 (Synon. 
part.). 

Nossos exemplares de marcellina concordam perfeitamente com a 
figura de Cramer. Consideramos marcellina como uma forma extrema 
de inverno de sennae sennae, ela difere desta ultima pela face inferior 
de um amarelo ocraceo escuro e totalmente coberta de numerosas estrias 
de um vermelho ferruginoso, exceto na borda interna das asas anteriores^ 
as maculas prateadas sao grandes e amplamente rodeadas de bruno fer- 
ruginoso. Esta forma e rara no Rio de Janeiro, onde conseguimos captu- 
rar, ate hoje, somente tres exemplares. Voa no inverno (junho, julho e 
agosto). 

Variedade h: 

Macho, fugax d'Alm (Est. 4, fig. 7). 

Catopsilia eubule f. fugax D'Almeida, 1922, Mel. Lep, 1, p. 57, n. 44. Rio; 
D'Almeida, 1928, Ann. Soc. Ent. France, 97, p. 370 (=drya). 

Callidryas drya Butler, 1871, Lep. Exot., p. 61-62 (part.), t. 23, f. 5-6 (macho 
supra, subtus), (nec. f. 7-8). 

Catopsilia eubule f. giacomellii Kohler, 1923, Zeit. wiss. Ins.-biol. 18 (sep. p. 16), 
t. 1, f. 4. 

Fvgax distingue-se da forma tipica pela falta completa dos desenhos 
escuros da face inferior das asas; a DC. inferior das asas anteriores e 
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ferruginosa, a extremidade da CD. das posteriores e marcada apenas 
por uma mancha de um branco argenteo, fracamente rodeada de bruno 
ferruginoso. Rio. 

Variedade i: 

Semelhante a fugax com a face inferior das asas de um amarelo 
mais claro, menos ocraceo; as asas posteriores com ligeiros vestigios dos 
ralos brunaceos. Cuba. 

Variedade j: 

Colora^ao da face inferior semelhante a de fugax; as asas anterio- 
res com um pequeno ponto ferruginoso claro, as posteriores com dois 
outros prateados, circulados de bruno. S. Tome, Prov. Corrientes, Ar- 
gentina. 

Variedade k: 

Semelhante a fugax; na face inferior as asas anteriores tern um 
pequeno ponto ferruginoso com o centro argenteo e as posteriores dois 
outros prateados. Cuba. 

Variedade I: 

Face inferior completamente sem desenhos como em fugax, mas de 
um amarelo menos ocraceo; DC. das asas anteriores alaranjada, sem 
pontos prateados, DC. das posteriores com um mimisculo ponto ds um 
branco argenteo, nao rodeado de ferruginoso. Obidos, Para. 

Variedade m: 

Semelhante a fugax, com um pequeno ponto ferruginoso DC. na face 
inferior das asas anteriores e dois outros argenteos, fiacamente dcbiua- 
dos de ferruginoso, nas posteriores. Piedade. 

Variedade n: 

Semelhante a var. I, com a face inferior menos ocracea, sem qual- 
quer vestigios dos raios brunos, sem qualquer marca na extiemidade da 
CD. das asas anteriores; as asas posteriores com minusculo ponto branco, 
argenteo debilmente rodeado de brunaceo. Norte de Caracas, Rio Catu- 
che, Venezuela. Rene Lichy leg. 
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Todas as variedades descritas de a w consideramos como fug ax. 
Ha tempos demos fugax como sinonimo de dry a F., esta ultima forma foi 
porem descrita de uma femea. Alguns autores consideram-na como forma 
de esta§ao, podemos afirmar, entretanto que no Rio ela nao obedece as 
estagoes do ano, voando sempre ao lado da forma especifica, porisso pen- 
samos ser de todo conveniente considerar drya F. como forma individual 
femea, dando-lhe para sinonimo a nossa forma lichas, e revalidar fugaxr 

posta em sinonimia de drya por nos, como uma forma individual macho. 
Estas duas formas aparecem em toda a area de voo da especie. 

Variedade o: 

Macho, schausi Oberth. 

Catopsilia schausi Oberthur, 1912, Et. Lep. Comp., 6, p. 328, t. 126, f. 1116 
Mato-Grosso. 

Phoebis eubule marcellina ab. schausi Brown, Amer. Mus. Nov., 368, p. 8. 

Phoebis sennae marcellina f. schausi Talbot in Strand, 1935 Lep. Cat., 66, 
p. 533. 

Nao conhecemos shausi, nem a descrigao e figura de Oberthur. Se- 
gundo Brown schausi pertence a raga sennae sennae (Ph. eubule mar- 
cellina de Brown). "The name applies to those males in which the mar- 
kings of the underside of the hind wings are suffused across the disc 
and form a row of broad marks extending toward the base". 

Variedade p: 

Femea. pallida Ckll. (Est. 3, fig. 5). 

Callidryas sennae f. dimorph. pallida COKERELL, 1889, Entom., 22, p. 5 (Fe- 
mea), (U.S.A.) 

Callidryas sennae pallida Comstock, 1927, Butt., Cal. p. 46, t. 13, f. 5. 

Phoebis eubule marcellina f. pallida Brown, 1929, Amer, Nov., 368, p. 8 (Regiao 
Tropical). 

Phoebis eubule marcelina pallida Gunder, 1930, Bull, S. Cal. Ac. Sc., 29, (2), 
p. 11 (Los Angeles). 

Catopsilia eubule f. pallida Calkyns, 1932, Ent. News, 43, p. 213 (Kansas). 

Phoebis sennae marcellina i. pallida Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66 p. 533. 
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Phoebis eubule Hubner, 1806-16, Samm, Ex. Schmett., t. 135, f. 3-4, (supra, 
subtus) (nec f.1-2). 

Callidryas eubule var. A. Boisduval, 1836, Spec. Gen. Lep., 1, p. 615. 

Phoebis eubule Kirby in Hubner, 1906-?, Samm. Ex. Schmett., ed. Wytsman, 8, 
t. 345, f. 3-4 (nec 1-2). 

Phoebus sennae marcellina Fruhstorfer, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 289 (*6 
var. A). 

Catopsilia eubule Apolinar-Maria, 1926, Bol. Soc. Col. C. Nat., 85, p. 49 partim). 

Asas de um branco ocraceo tirante ao ocre carnerino palido para a 
borda externa das quatro asas, a metade inferior das anteriores mais 
clara, notando-se na base e ao lado da nervura mediana de ambas as 
asas algumas aglomeragoes de escamas amarelas. Face inferior seme- 
Ihante a da var. x, com menor numero de pequenos tracos de um fulvo 
ferruginoso. Friburgo, Estado do Rio. 

Variedade q: 

Semelhante a var. p. Asas de um branco ocraceo palido, com maior 
numero de escamas amarelas ao lado de quasi todas as nervuras. Face 
inferior como na femea tipica, sem pequenos tra^os de um fulvo ferru- 
ginoso, os raios brunos obliquos e demais desenhos bem marcados, as 
manchas DC das asas anteriores tendo o centro de um rdseo carnerina 
escuro com poucas escamas prateadas. Colombia. F. Apolinar-Maria-leg. 

Variedade r: 

Semelhante k var. p. somente a base e a nervura mediana das asas 
posteriores apresentam algumas escamas amarelas. Mancha DC. das asas 
anteriores identica a da var. w. Face inferior de um amarelo ocrdceo 
nao raro muito escuro, com poucos tracinhos de um fulvo ferruginoso: & 
resto semelhante ao da var. w. Rio. 

Variedade .«?; 

Forma femea sennalba Brown. (Est. 3, fig. 3). 

Phoebi* cuhvle sennae f. sennalba Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368. p. 8, 
(Cuba). 

Phoebis sennae sennae i. sennalba Talbot in Strand., 1935, Lep. Cat., 66, n. 532. 

Callidryas eubule var. A. Lucas in Sagra, 1857, Hist. Cuba, 7, p. 491. 
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Muito semelhante a var. q. (pallida), com as asas anteriores de um 
branco camurQado, a macula DC. pequena, as posteriores de um ama- 
relo camurga claro, com as manchas da borda externa um pouco meno- 
res. Face inferior de um amarelo ocraceo palido, mais vivo na base das 
asas anteriores, sendo a mancha DC destas asas pequena; as posteriores 
apenas com minusculos pontos anegrados na extremidade das nervuras e 
das pregas celulares. Toda a superficie desprovida dos peqnenos pontos 
e tracinhos de um fulvo escuro. Cuba. Frere Clement-leg. 

Variedade t: 

Semelhante a var. s, mas a coloragao das suas asas e de um branco 
camur§ado muito claro, tirante ao glauco, com a base das asas posteriores 
ligeiramente de um amarelo ocraceo palido e a borda externa com um 
filete fino de um fulvo alaranjado antes das franjas. Face inferior se- 
melhante na cor a da var. s; a macula DC das asas anteriores grande, 
com o centro mais largamente prateado; a borda externa das posterio- 
res tendo grandes manchas de um roseo escuro. Pequenos tragos de urn 
fulvo ferruginoso ausentes. Cuba. Frere Clement-leg. 

Variedade w 

Femea semelhante a forma tlpica descrita. A mancha DC das asas 
anteriores em forma de meia-lua, na face inferior notam-se espalhadas 
por toda a superficie minusculas estrias e manchas de um fulvo ferru 
gmoso claro; as quatro asas com a bordadura externa pouco nitida, so- 
bretudo nas asas posteriores onde ela e reduzida a alguns aglomerados 
de escamas na extremidade das nervuras. Encantado-Rio. 

Variedade v: 

Femea semelhante a var. u, com as asas posteriores de um amarelo 
ligeiramente mais escuro, passando um pouco ao amarelo alaranjado 
na borda externa. Face inferior semelhante a da var. u, com a superficie 
das asas posteriores mais clara que a das anteriores, tendo estas ulti- 
mas as manchas DC mais amplamente prateadas no meio. Cuba. 

Variedade id: 

Bordadura das quatro asas mais larga, macula DC das anteriores 
maior. Face inferior semelhante a da var. v, mas de um amarelo ocraceo 
escuro com numerosas estrias ou tragos minusculos de um fulvo ferrugi- 
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noso espalhados por toda a superficie, macula DC das asas anteriores 
como na var. v, mas com o centre de um argenteo muito menos puro. 
Moca, Republica Dominicana. G. Russo-leg. 

Variedade ii: 

Femea. Semelhante a forma tipica. Face inferior de um amarelo 
ocraceo mais escuro, cheia de mimisculos tragos de um fulvo ferruginoso. 
Bordadura externa bem marcada. Goiaz. 

Variedade x: 

Femea. F ace superior das asas de um amarelo mais escuro do que 
na lorma tipica, com um filete de um fulvo escuro antes das franjas. 
Face inferior de um amarelo ocre muito escuro com numerosos e mi- 
nusculos tragos de um fulvo ferruginoso. Rio 

Variedade z: 

Femea. Semelhante a forma tipica, mas com uma cor de um ama- 
relo enxofre palido, bordaduras externas mais estreitas, a das asas pos- 
teriores reduzida a pequenas manchas brunas na extremidade das ner- 
vuras. Face inferior um pouco mais clara do que a superior sem traci- 
nhos fulvos na superficie, bordadura externa das asas anteriores muito 
reduzida, a das posteriores representada apenas por pequenos pontos 
enegrecidos, colocados na extremidade das nervuras; macula DC das 
asas anteriores com o centro amplamente prateado. Colonia Guarani, 
Rio Grande do Sul. Biezanko-leg. 

Variedade aa: 

Femea. Yamana Reak. 

Callidi'yas yamana Reakirt, 1863, Proc. Ent. Soc. Phil., 2, p. 352 (Honduras); 
Herrich-Schaffer, 1867, Corr.-Blatt. zool.-min. Ver. Regensb., 21, p. 139 

Fhoebis eubule marcellina /. yamana Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 8. 

Phoebis sennae marcellina f. yamana Talbot in Strand. 1935, Lcp. Cat. 66, 
p. 533. 

Nao temos yamana, nem conhecemos a descrigao original de Reakirt. 
Segundo Brown ela e intermediaria entre a forma tipica e pallida, 6 bem 
possivel pois que esta ultima seja apenas sinonimo de yamana. 
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Variedade ah: 

Femea. Drya F. (Est. 6, fig. 5.) 

Papilio drya Fabricius, 1775, Syst. Ent. p. 478, n. 153 (America), (femea);. 
Fabricius, 1781, Spec. Ins., 2, p. 50. n. 218, (Pap. Dan. Cand.); 
Fabricius, 1787, Mant. Ins., 2, p. 24, n. 251 (Pap. Dan. Cand.); 
Fabricius, 1793, Ent. Syst., 3 (1), p. 210. n. 659, (femea). 

Colias drya Godart, 1819, Enc. Meth., 9, p. 85, 92, n. 10 (Guadeloupe); 
Menestries, 1832, Bull, Soc. Imp. Nat. Moscou, 5, p. 295, n. 4 (Haiti); 
Menestries, 18 , Nouv. Mem. Soc. Imp. Nat. Moscou, 3, p. 118, n. 4. 

Callidryas drya Boisduval, 1836, Spec. Gen. Dep., 1., p. 618 (femea), (macho — 
sennae var.); Doubleday, Westwood & Hewitson, 1847, Gen. D. Lep.^ 
1, p. 68, n. 9 (syn. part.); Menetries, 1855, Enum. Corp. Anim. Mus. 
Petr.-l-Lep., p. 13, n. 232 (Haiti, Brasil); Butler, 1904, Ann. Mag. N- 
Hist., 14, p. 412. 

Phoebus sennae drya Fruhstorfer, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 289. 

Catopsilia eubule f. drya Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 86. 

Catopsilia drya Forbes, 1927, Ann. Amer. Ent. Soc., (20 (4), p. 476. 

Phoebis sennae eubule dry f. drya Talbot in Strand, 1935. Lep. Cat., 66, p. 531,. 

Catopsilia eubule f. lichas D'Almeida, 1922, Mel. Dep., 1, p. 56 (Rio). 

Phoebis sennae amphitrite f. lichas Talbot in Strand, 1935, Lep, Cat., 66, p. 533 

Consideramos drya como uma simples forma, voando em toda a 
area de voo da especie. Ela pouco difere de amphitrite. Asas de um 
amarelo limao claro, com a macula DC das asas anteriores geralmente- 
menor e a bordadura externa muito estreita, as posteriores sem borda- 
dura. Na face inferior a coloragao e mais clara ainda, sem tracinhos 
fulvos, sem bordadura externa, apenas as asas anteriores apresentam 
um filete fino fulvo antes das franjas; os raios obliquos sao de ordina 
rio bem vislveis. S. Tome, Prov. Corrientes, Rep. Argentina. 

Drya confunde-se bastante tambem com as femeas de sennae euhvU 
dos Estados Unidos da America do Norte. Alguns entomologistas con 
sideram uma das figuras de Phoebis eubule Hiibner como sinonirao de 
drya. Hiibner figura duas femeas, uma amarela (forma tipica) e outra 
clara (f. pallida). Pelas largas bordaduras e pelos numerosos desenhos 
da face inferior, a figura de Hiibner nao pode pertencer a dryn. F. 
Hiibner da a femea amarela como macho. Possuimos exemplares de- 
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Cuba, Obidos no Para. Fazenda Jacare. Cariri na Paralba do Norte, Rio 
e S, Tome, Prov. Corrientes, Rep. Argentina. 

b — Phoebis sennae amphitrite (Feisth.) 
(Est. 3, fig. 1; est. 6, fig. 6,) 

Callidryas amphitrite Feisthamel, 1839, Rev. Zool., 9, t. 18, f. 3 (Chile); 
Blanchard in Gay, 1852, Faun, Chil., 7 ,p. 20, n. 1, t. 5, f. 1-2 (macho, 
supra, subtus), (Chile). 

Callydryas amphitrite Feisthamel, 1893, Voyag. La Favorite, 5, suppl. p. 13, 
t. 2, f. 3 (macho, supra), Chile. 

Catopsilia amphitrite Reed, 1877, Ann. Un. Chile, p. 663, t. l,f. 5 (femea, supra, 
subtus (Chile); Staudingek, 1885, Exot. Tagf., 1, p. 38 (Chile). 

Phoebis eubule amphitrite Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 8 (partim); 

Phoebis sennae amphitrite Talbot in Strand, 1935, L^p. Cat., 66, p. 533 
(partim). 

Callidryas drya Butler, 1871, Lep. Exot., p. 61, 62, 155, n. 17, t. 23, f. 7-8 
(femea supra, subtus), (nec f. 5-6. Patr. part, fal.);Butler, 1881, 
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 472, n. 48 (Chile); Walker, 1884, Ent 
Monthl. Mag., 21, p. 117 (Chile); Bartlett-Calvert, 1885, An. Un. 
Chile, p. 314, n. 16 (Chile). 

Catopsilia eubule f. drya R6ber in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 86 (Partim). 

Callidryas drya Ureta, 1934, Rev. Chil. H. Natural., 38, p. 79, n. 9 (Coqnimbo). 

Callidryas eubule Mathew, 1874, Entomol., 7, p. 64, n. 127 (Valparaiso). 

Phoebus sennae solstitia Fruhstorfer, 1907, Stett, Ent. Zeitg., 68, p. 289 (nec 
Butler). ^Chile). 

Macho. Semelhante a fugax. Face inferior de um amarelo ocrAcco 

vivo, salvo na borda interna das asas anteriores onde e de um amarelo 
limao: raios obliquos mui fracamente marcados; mancha DC das asas 
anteriores oequena. nao geminada, de nm bruno ferruginoso com o centro 
brancacento, as duas das posteriores igualmente pequenas com o centro 
prateado. Chile. Flaminio Ruiz P.-leg. A femea e de um amarelo mais 
pdlido que o da femea tipica de sennae sennae, com a bordadura exter- 
na das asas anteriores raais estreita e das posteriores reduzida a um 
filete fino de um fulvo escuro antes das franjas e ligeiros aglomerados 
de escamas na extremidade das nervuras. Face inferior de um branco 
ocr^ceo, ligeiramente amarelada na base das asas anteriores, a macula 
DC destas asas e pequena e a bordadura externa e substituida por um 
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filete fulvo ferruginoso antes das franjas nas quat.ro asas. O resto se- 
melhante ao macho. Chile. 

Variedade a: 

Macho. Semelhante ao macho acima descnto, com os raios obliquos 
da face inferior das asas quasi totalmente apagados. Chile. 

Variedade h: 

Femea. Asas de um amarelo enxofre claro, mais vivo nas posterio- 
res; mancha bruna DC. e bordadura externa das anteriores mais re- 
duzidas do que as da femea acima descrita; asas posteriores sem filete 
fulvo ferruginoso, apenas com as franjas brunaceas. Face inferior quasi 
totalmente desprovida de raios brunos; os pontos DC. pequenos. Chile. 

Variedade c: 

Femea. Semelhante a var. h, mas a superficie superior das asas e 
de uma tonalidade identica a var. r, de sennae sennae (pallida). Face 
inferior semelhante a da femae tipica de amphitrite acima descrita. 
■Chile. 

c — Phoebis sennae eubule (L.) 
Est. 10, fig. 6; est. 11, fig. 2 

Edwards, 1763, Glean. Nat. Hist., 2, p. 199, t. 304 (Typ. fig.). 

Papilio eubule Linne, 1767, Syst. Nat., 1 (2), p. 764, n. 102 (Carolina), 
(femea); Fabricius, 1775, Syst. Ent., p. 477, n. 151 (Pap. Dan. Candid.), 
(femea); Fabricius, 1781, Spec. Ins., 2, p. 50, n. 215 (Synon. part.) 
(femea); Fabricius, 1787, Mant. Ins., 2, p. 24, n. 248, (femea); Gmelin 
in Linne, 1790, Syst. Nat., ed. 13,1 (5), p. 2271, n. 102 (Synon. part.), 
(femea); Fabricius, 1793, Ent. Syst., 3 (1), p. 209, n. 655 (Carolina), 
(femea); Smith & Abbot, 1797, Lep. Georg., 1, t. 5 (femea). 

Colias eubule Godart, 1819, Enc. Meth., 9, n. 85,92, n. 12 (Carolina, Georgia), 
(femea). 

Callidryas eubule Boisduval & Leconte, 1833, Lep. Amer. Sept., p. 74, t. 24, 
f. 1-2 (macho, supra, subtus), f. 3 (femea, supra), f. 4 (larva),f.5 
(pupa). Virginia, Florida; Doubleday, Westwood & Hewitson, 1847, 
Gen. D. Lep., 1, p. 67, n. 7 (Synon. part.); Morris, 1862, Syn. Lep. N. 
Amer., 1, p. 25; Herrich-Schaffer, 1867, Corr.-Blatt. zool.-min. Ver. 
Regensb- 21 p. 140; Butler, 1869, Cat. Fabric. Lep., p. 222 (St, John's 
Bluff); Butler, 1870, Lep. Exot., p. 58, 154, 155, t. 22, f. 7-10 (macho, 
femea, supra, subtus), (St. John's Bluff); Wallengren, 1871, Oefv. K. 
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Vet. Ak. F6rh.,7,p. 910; Scudder, 1875, Proc. Boston Soc. N. H., 17, 
p. 8; Snow, 1875, Trans. Kansas Acad. Top., 4, p. 30 (Kansas); 
Edwards, 1876, Proc. Cal. Ac. Nat. Sc.. 7, p. 169 (San Diego); 
Moschler, 1878, Stett. Ent. Zg., 39, p. 299 (America Norte); Saunders, 
1878, Can, Ent., 10, p. 223; Hopffbr, 1879, ibidem, 40, p. 85, n.91 (P«tT. 
part, falsa); Worthington, 1880, Can. Ent., 12, p. 47 (Illinois); Murt- 
feldt, 1881, Psyche, p. 198 (Scent); Edwards, 1883, Papilio, 3, p. 6,9 
(Arizona); Snow, 1883, Trans. Kansas Ac. Top., 8, p. 36 (New Mexico); 
Aaron, 1884, Papilio, 4, p. 172-174. (S. Texas); Clark, 1884, Notes on 
Nat. Hist, (swarming on Rhode Island); Edwards, 1884, Trans. Am4r. 
Ent. Soc., p. 261; Hamilton, 1885, Cand. Ent., 17, p. 204; White, 1849, 
Ent. News, 5, p. 175; Davis, 1893, Jor.m. N. Y. Ent. Soc., 1, p. 47; 
Eimer, 1897, Orthogen. Schmett., 2, p. 346; Butler, 1904. Ann. Mag. N. 
Hist., 14, p. 412. 

Catopailia eubvle Moschler, 1878, Stett. Ent. Zg., 39, p. 432 (Papilio id.); 
Staudinger, 1884, Exot., Tagf., 1. p. 38 (Patr. part, falsa): Scudder, 
1889, Butt. N. Engl., p. 1058, t. 25, f. 5 (distr.), t. 65, f. 30, (ovum), 
t. 76, f. 2,4, 79, f. 67 (larva), t. 84. f. 60-62 (pupa), t. 15, f. 14. 16, 
(macho, femea), t. 35, f. 1, 2 (genit) t. 40, f. 2 neurat.), t. 44, f. 56, 
t. 46, f. 32, 33, (androc.) t. 56, f. 1, (struct.); Weed, 1892, Can. Ent.. 
24, p. 277 (Mississipi); Holland, 1898, Butt. Book, p. 286, t. 33, f. 2,3 
(macho, supra, subtus), t. 2, f. 2, 4 (larva), t. 5, f. 60,62 (pupa), Patr. part, 
fals.; Grote, 1900, Proc. Amer. Phil. Soc., 39, p. 51; Grote, 1900, ibidem, 
37, t. 2, f. 10 (neurat.) ; Dyar. 1902, List. X. Amor. Lep, p. 8; LAURENT. 
1903, Ent. News. 14, p. 297; Wood, 1904, ibidem, 15. p. 41; HOLLAND, 
1904, ibidem, 15, p. 41; SOULE, 1904, Ent. News, 15, p. 138; ROber in 
Seitz, 1909. Macrol., 5 p. 85 (partim); Unzicker, 1911, Fauna Exot., 1 
(2),p. 5,6; Woodruff. 1919, Journ. X. Y. Ent. Soc.. 27. p. 161. (Habits); 
Watson, 1919, ibidem, 27, p. 343; Bell, 1920, ibidem, 28, p. 236; Wil- 
liams. 1921, Proc. Ent. Soc. Lond., 11, p. 17 (migrat.) ; Kaye, 1925, 
Trans, Ent. Soc. Lond., p. 477 (part.) ; Randolph, 1929, Ent. News, 40 
(3), p. 89 (Kansas): Gund.. Bull. 1930, S. Cal. Ac. Sc.. 29 (2), p. 11 (Los 
Angeles) ; Holland. 1931, Butt. Boock. rev. ed., p. 289, t. 33, f. 2,3 
(macho), t. 2, f. 2,4 (larva), t. 5, f. 60,62 (pupa) Patr. part, falsa; 
Montgomery, 1931, Ent. Xrws., 42, p. 109 (Northeast. Georgia); Clark, 
1932, Bull. 137, IT. S. Xat. Mus., p. 18. 20. 22. 26. 30,42,43,46,56,57, 
59, 142, 163, 234, 235, 237, t. 21. f. 3 (macho, supra) (hionomicos), (Co- 
lumbia, U. S. A.). Calkins, 1932, Ent. News, 43. p. 212 (Kansas). 

Callidryos cubulc enbnle Forbes, 1927. Ann. Amer. Ent. Soc., 20 (4), p. 475, 
476, 479, 480 (Atlantic States, U. S. A.). 

Phoebis cubulc Klots, 1929, Bull. Brockl. Ent. Soc., 24 (4), t. 23, f. 3b, c. 
(genit.), p. 210; Klots, 1931, Ent. Amer., 12 (3), p. 182. 

Phoebis cubulc cubulc Brown, Amer. Mus. Nov.. 368, p. 7, 8, f. 8-10 (genit), 
(Zona temperada do Norte). 

Catopsilia scntiac cubulc Drosihn, 1933, Ent. Rundsch. 50 (Beiheft), p. 40, f. 
6, 7, t. 6 (genit). 



86 

Phoebis sennae euhvle Talbot, 1935, in Strand, Lep. Cat., 66, p. 530-531, 645 
(U.S.A.: New England. Wisconsin to California & Gulf States). 

Colias ebule Swainson, 1820, Zool. Ill,, ser. 1, (1), p. 5 (Tipo gen. Colias). 
Callidryas eubule var. Callidryas sennae Boisduval & Leconte, 1833, L6p. 

Amer. Sept. p. 75 (Virginia, Florida). 
•Callidryas sennae Scudder, 1874, Proc. Boston Soc. N. H., 17, p. 208 (Texas); 

Worthington, 1880, Can. Ent., 12, p. 47 (Illinois); Edwards, 1884, 
Trans. Amer. Ent. Soc., p. 262. 

Callidryas eubule sennae Comstock, 1927, Butt. Cal., p. 45, f. A 17,18 (ovum, 
larva, pupa), p. 46, f. A 19 (pupa), t. 13, f. 1-4. 

Callidryas marcellina Boisduval, 1836, Spec. Gen. Lep., 1, p. 615, n. 9 (macho, 
femea), (synon. part.). Morris, 1862, Syn, Lep. N. Amer., 1, p. 26, n. 2; 
Edwards, 1873, Syn. Butt. N. Amer., p. 6. 

Catopsilia eubulea Unzicker, 1911, Fauna Exot., 1 (1), p. 3. 

Como dissemos no comego do presente trabalho, nao conhecemos 
esta subespecie in natura, transcrevemos porem a descri§ao dada por 
Butler in Lepidoptera Exotica, p. 58: 

"Male. Wings Above sulphur yellow, unspotted, with 
narrow marginal mealy band; below sulphur yellow; front- 
wings with paler internal area, an irregular rosy-centred ring- 
spot at end of cell and a deeply bisinuate series of eight brown 
spots beyond it; hindwings with two silver-centred spots at 
end of cell, encircled by an irregular discal series of ten or 
eleven red-brown scale-spots sometimes obsolete. Female. 
Wings above sulphur yellow, with orange margin, the nervu- 
res terminating in black spots; frontwings with large black 
disco-cellular spots, and sometimes with an indistinct series 
of discal spots towards apex; below golden yellow, the mar- 
gins deeper coloured; frontwings a large geminate silver- 
centred ring-spot, the discal spots as in male, but redder; hind- 
wings with two silver-centred ring-spot placed obliquely upon 
a squamose rusty band at en of cell, and encircled by a discal 
series of irregular reddish markings; several reddish spots at 
base. "St. John's Bluff." 

Segundo os autores, esta subespecie e propria da regiao oriental dos 
Estados Unidos da America do Norte. 

Por diversas vezes estudamos os primeiros estadios desta especle 
no Rio. Ovos brancos a principio e mais tarde amarelos, muito parecidos 
com os de Phoebis argante, distinguindo-se porem pelas canaliculas lon- 
gitudinais mais profundas e pelas estrias transversals mais numerosas. 
Medem 1,5 mm. pouco mais ou menos de comprimento e sao postos isola- 
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damente tioh boto^s das flores, algumas vezes nn margem das folhas 
novas on ncs brotos de diversas Cassia. (Cassia occidentalis L. C. 
sericea Sw.). 

As lagartas assim que nascem medem apenas 2,5 mm. de compri- 
mento, sen corpo 6 uniformemente de um amarelo claro, apresentando 
diversos pelos esbranquigados. Mais tarde elas adquirem uma tonalidade 
esverdeada no dorso. Depois da primeira muda sen corpo mede de 4,5 a 

5 mm. de comprimento, torna-se de um verde claro amarelado com pe- 
quenas manchas mais claras e pouco acentuadas, flancos mais claros do 
que o dorso; pubescencia esbranqui?ada. Depois da segunda muda mede 
de 7 a 8 mm., tendo as vezes a mesma colora?ao, outras vezes de um 
verde mais pronunciado, passando ao cinzento ou cinzento azulado no 
ventre, notando-se nos flancos uma fina listra longitudinal de um ama- 
relo palido; os pelos do dorso sao curtos e anegrados, os dos flancos 
pubescentes e esbranquigados; eles nascem de minusculas granula^ocs 
amareladas. Seu corpo adquire de 14 a 15 mm. de comprimento depois 
da terceira muda, torna-se de um verde mais intense ou de um belo verde 
amarelado, a listra amarelada dos flancos e as pequenas manchas 
claras subsistem, sendo que no meio destas ultimas nota-se uma pequeni- 
na granulagao anegrada tendo na extremidade um curto pelo da mesma 
cor; ventre com pubescencia esbranquigada. Quando adultas (depois da 
quarta muda), as lagartas atingem de 35 a 40 mm. de comprimenfo, 
sao bom afiladas para as duas extremidades e rugosas transversalmen- 
te; sua cor geral e de um belo verde ou de um verde amarelado em toda 
a regiao dorsal e de um verde esbranquigado na regiao ventral, estas 
duas cores separadas nos flancos por uma fina listra longitudinal ama- 
rela, bordada inferiormente de branco, toda a regiao dorsal esta cheia 
de numerosas e minusculas manchas purpurinas, rodeadas de cor mais 
clara e que servem de insergao a uma granula^ao muito peqnena, negra; 
os pelos do dorso sao muito curtos e anegrados, os do ventre brancacen- 
tos. Alguns individuos apresentam depois da listra amarela lateral 
manchas alongadas, transversals negras, circundadas de verde azul claro 
e marcadas de pequenas verrugas negras. Prdximo da ninfose a listra 
lateral toma uma coloracao de um amarelo laranja vivo, as manchinhas 
dorsais tornam-se de um lilas escuro, as vezes porem s6 as manchas la- 
terais tornam-se de um azul claro. 

Crisdlida medindo 21 mm. de comprimento por 9,5 de largura (es- 
tojo das asas), bem curvada, distinguindo-se da de Phoebis philea pelo 
maior comprimento da gibosidade formada pelo estojo das asas; ponta 
cefalica fina e longa. Tonalidade geral de um verde muito claro, cheia de 
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numerosos e pequeninos pontos brancacentos na face dorsal do tdrax c 
ventral do abdomen e sobre os estojos das asas, nos lados do torax e do 
abdomen estende-se uma listra longitudinal de um branco amarelado. 
Cert os individuos sao as vezes muito maiores (27 mm. de comprimento 
por 11,5 de largura) e apresentam uma tonalidade de um lindo rdseo 
purporino, com a listra lateral e outras no estojo das asas de um amarelo- 
esverdeado, tendo o abdomen muitos pontos e alguns pequenos tragos de 
identica cor, observa-se ainda bem no centro da regiao dorsal, alem doa 
pequenos pontos de cor de um amarelo sujo, uma listra longitudinal de 
igual cor, bordada de branco dos dois lados. 

A duracao da vida das lagartas e do periodo de crisalidaQao e a se- 
guinte: 

Maio 1916 Margo 1933 
Colheita dos ovos 6 7 21 29 
Nascimento das lagartas 8-9 11 23 31 
l.a muda 10-12 13 26 2 Abril 
2.a " 13-14 18 28 5 
3.a 

16-18 20 31 7 
4.a " 18-21 23 3 Junho 10 
Nimfose 23, 25, 27 28 8 13-14 
Nascim. images 19 2,1 5, 5,1 5, 6 junho 19,7 Junho 15,20,1^,21 5,5 22 

Phoehis sennae L., bem assim todas as demais especies do mesmo- 
genero e dos generos proximos, como por exemplo Aphrissa e Anteo?., 
sao lepidopteros essencialmente heliofilos, que procuram as regioes des- 
cobertas, expostas aos raios ardentes do sol; muito ativos e de voo rapido 
aparecem por toda a parte, quer nos lugares montanhosos, quer nas pla- 
nicies pantanosas ou nao. Os machos frequentam os lamagais e a areia 
humida expostos ao sol, nas horas mais quentes do dia, onde pousam as 
vezes em grande numero, as femeas procuram porem as pequenas plantas 
e arbustos floridos. 0 voo, como dissemos, e rapido e vigoroso, pois estes 
lepidopteros, quando voam, mantem as azas erguidas, fazendo-as vibrar 
fortemente, sem nunca abaixa-las porem ate o piano horizontal. 

No Rio a Phoehis sennae sennae da mais ou menos 12 geragoes por 
ano. Temos exemplares de sennae sennae das seguintes localidades: 

Cuba, Republica Dominicana: Moca, S. Pedro Macoris; Colombia: 
Muzo; Para: Obidos; Paraiba do Norte: Areia, Fazenda Jacare, Alagoa 
Grande, Araras, Campina Grande, Cariri; Goiaz: Campinas; Minas-Ge- 
rais: Uberlandia; Rio de Janeiro: Angra dos Reis, Nova-Iguassu; Fri- 
burgo; de todo o Distrito Federal; Parana: Palma; Rio Grande do Sul; 
Colonia Guarani; Argentina; S. Tome, Prov. Corrientes. 
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Voa durante todo o ano, sendo muito abundante sobretudo noa 
meses de Janeiro, fevereiro, abril, maio, julho, julho. 

Examinamos as genitalias de sennae sennae, sennae amphitrite e da 

forma fugax; elas sao identicas. 
Valvas subtriangulares como as de argante, porem mais curtas, com 

o process© distal curto e largo, tendo a extremidade arredondada e apre- 
sentando ai um pequeno lobulo do lado dorsal, process© marginal largo, 
nao pontndo para a extremidade onde se nota pequena saliencia central, 
process© interno (harpa) semelhante ao de nrgavtr. Uncus alongado o 
fino, abrutamente afilado para a extremidade onde termina em longa 
ponta ligeiramente curva; processes articulantes curtos. Saccus curto. 
Penis fino com dois pequenos espinhos na extremidade, distal, dos quais 
o primeiro e muito menor do que o segundo. 

As especies do genero Phoebis tem, no Rio de Janeiro, duas formas de inverno, 
uma muito rara, de cor muito carregada na face inferior e ai fortemente salpicada 
de pontos e tracinhos brunaceos ou avermelhados, outra mais clara e muito comum, 
pouco se distinguindo por6m da forma de verao. 

2 — Phoebis argante (F.) 

a — Phoebis argante argante (F.) 

Est. 1, fig. 4; est. 2, figs. 1,8-10, 13-15; est. 3, figs. 2,6,7; est. 4, fig. 1, 4; est. 5, 
fig. 3; est. 6, figs. 1,3,4,6,8,11; est. 7, fig. 3; est. 11, fig. 5,7,9. 

Papilio argante Fabricius, 1775, Syst. Ent., p. 470, n. 116 (macho), (Brasil), 
Pap. Dan. Cand.); Fabricius 1781, Spec. Ins., 2. p. 40, n. 167 (macho). 
(Pap. Dan. Cand.); Fabricius, 1787, Mant. Ins., 2, p. 19, n. 190 (macho); 
Gmelin in Linne, 1790, Syst. Nat., ed. 13,1 (5), p. 2262, n. 390 (Macho), 
(Brasil) ; Jablonsky & Herbst, 1792, Natursyst. Ins. (Schmett.), 5, p. 
164, n. 75. (Pap. Dan. Cand.), (Brasil), (macho); Fabricius, 1793, Ent. 
Syst.. 3 (1), p. 189, n. 584. (Macho). 

Mancipium fugax argante Hubner, 1806-19, Samm. Exot. Schmett., l,t. 145, 
f. 1-2 (macho, supra, subtus). 

Colias argante Godart. 1819, Enc. Meth., 9, p. 85, 92, n. 11 (macho), (Guiana, 
Brasil): Swainson, 1820, Zool. III., 1 (ser. 1), t. 52 (macho & femea, 
supra, subtus), (Brasil). 

Callidryos argante Lacordaire, 1833, Ann. Soc. Ent. France, p. 386; 
Boisduval, 1836, Spec. Gen. Lep., 1, p. 622, n. 15 (macho, femea; 
femea part. = albante); Dourleday, Westwood & Hewitson, 1847, 
Gen. D. Dep.. 1, p. 68, n. 13. (syn. part.), (Mexico, Venezuela, Equa- 
dor, Bolivia, Brasil); Lucas in Chenu, 1853, Enc. H. Nat. Pap., 1, p. 58, 
f. 145 (femea); M6n£tri£s 1855, Enum. Corp. Arim. Mu«. Petr., 
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1-Lep.,p. 14,n. 235 (macho, femea). Brasil; Bates, 1862, Journ. Entom., 
1, p. 238, n. 3 (Amazonas); Bates, 1863, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 243, 
n. 9 (Panama); Herrich-Schaffer, 1864, Corr.-Blatt. zool.-min. Yer. 
Regensb., 18, n. 169, n. 4 (Cuba); Herrich-Schaffer, 1867, ibidem, 21, 
p. 139; Butler, 1869, Cat. Fabr. Lep., p. 220. (Brasil); Butler, 1872, 
Lep. Exot., p. 119, n. 31, t. 44, f. 1-4 (macho, femea, supra, subtus), 
Brasil: Rio, Baia; Mexico: Oaxaca; Panama, Hunduras); Capronnier, 
1874, Ann, Soc. Ent. Belg., 17, p. 12 (Rio: Botafogo); Druce, 1876, Proc. 
Zool., Soc. Lond.,p. 243 (Ucaiali); Muller, 1877, F. Jenaische Zeit., ll,p. 
104,108,109,110; Moschler, 1878, Stett, Ent. Zg., 39, p. 299; Muller, F., 
1878, ibidem, 39, p. 296 (plant, nutr. larvae); Burmeister, 1879, Rep. Ar- 
gentina, Lep., 5, p. 100, n. 3, Atlas, p. 14 (Rio, Missoes, Corrientes, Entre- 
Rios. Buenos-Aires, Paraguai); Hopffer, 1879, Stett. Zg., 40, p. 84, n. 90; 
Capronnier, 1881, Ann. Soc. Ent. Belg., 25, p. 96, n. 11 (Campos); 
Godman & Salvin, 1884, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 317, n. 14 (Dominica); 
.Raymundo, 1907, Lep. Brasil, p. 27 (macho (femea?-? xanthe, an foemi- 
na Phoeb. sennae?), t. 6, f. 17 (macho supra). 

Callidrias argante Lucas., 1835, Lep. Exot., p. 81, t. 40, f. 3 (macho, supra). 

Catopsilia argante Edwards, 1873, Syn. Butt. N. Amer., p. 6, (Texas & Florida); 
Moschler, 1877, Verb, zool.-bot. Ges. Wien, 26, p. 298 (Surinam). 
Gundlach, 1881, Papilio, 1, p. 112 (Cuba); Gundlach, 1881, Contr. Ent. 
Cuban., 1, p. Ill; Staudinger, 1884, Exot, Tagf., 1, p. 38, t. 21 (macho, 
femea, supra & subtus), (descr. femea = part, a albante); Weymer in 
Stiibel, 1890, Reise S. Amer. Lep., p. 11, 31, 65 (Bogotd, Guaiaquil); 
Seitz, 1890, Stett, Ent. Zg., 51, p. 95 (Rio) : Schatz & R6ber, 1892, 
Exot. Schmett., 2, p. 67, t. 7 (nervul.); PFeymer, 1894, Stett, Ent. Zg, 5,5, 
p. 319, n. 33 (macho), (femea = xanthe), (Rio Grande do Sul) ; Mabil- 
DE, 1896, Guia Pract., 57, (macho), (femea = albante); Eimer, 1897, 
Orthogen. Schmett., 2, p. 346; Prinz, Therese, 1901, Berl. Ent. Zeit., 46, 
p. 245, n. 25 (Barranquilla, N. Colombia) ; H(5ag, 1903, Ent. News, 14, 
p. 320; Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 87, t. 25a (macho, fe- 
mea, supra; 5.a fig. = albante), (America do Norte ao Paraguai); 
Jorgensen, 1916, An. Mus. Nat. Buenos-Aires, 28, pag, 495, n. 30 
(macho, femea, pupa); Giacomelu, Physis, 1917, 3, p. 381; Kaye, 1921. 
Mem. Agr. Trinid. & Tob., 2, p. 107 (Trinidad); D'Almeida, 1922, M61. 
Lep., 1, p. 52, n. 47 (Ovum, larva, pupa); K6hler, 1923, Zeit. wiss. Ins.- 
biol., 18, (sep, p. 16), (Misiones); Apolinar-Maria, 1926, Bol. Soc. Col. 
C. Nat., 84, p. 50; Forbes, 1927, An. Amer. Ent. Soc., ?0 (4), p. 475, 
476, 478, 480;Talbot, 1928, Bull. Hill Mus., 2 (3), p. 197 (Mato-Grosso); 
Davis, 1928, Butt, Brit. Hondur., p. 45 (Honduras); Zikan, 1928, Ent. 
Rundsch., 45 (2), p. 7, n. 44 (Itatiaia); Klots, 1929, Bull. Brockl. Ent. 
Soc., 24, p. 142, t.20 f. 6 (nervul); Aurivillius, 1929, Ent. Tidskr., 50, p. 
154 (Rio Autaz); Drosihn, 1933, Ent. Rundch. 50, p. 46,f. 10,ll,t. 8,9 
(Genit.); Veritv, 1934, Mem. Soc. Ent. Ital., 13 (1), p. 83 (Brit. Guiana); 
Monte, 1934, Bol. Agr., Zoot. & Vet,, ser. Agr. n. 21, v. 2; Haywaro, 
1935, Rev. Soc. Ent. Argent., 7, p. 192 (Concepcion de la Sierra, arroyo 
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S. Maria); Hoffmann, 1935, Ent. Rundsch., 52 (7), p. 82, n. 27 (larva, 
Pupa); Hoffmann, 1937, Ent. Zeit. (Frankf.), 50 (44), p. 512. 

Phoebis argante Butler, 1873, Lep. Exot. p. 155 (gen. Phoebis, subgen. Phpe- 
bis); Butler, 1877, Ann. Mag. N. Hist., (4) 20, p. 126, n. 51, (Ucaali); 
Godman & Salvin, 1889, Biol. C. Amer., Lep. Rhop., 2, p. 141. n. 2, 
(macho, femea), (femea pa.rt.=xanthef albante); Godman A Salvin, 
1896, Proc. Zool. Socied. Lond., pdg. 518, num. 25 (Union I si.. Gre- 
nadines, S. Vicente); Grote, 1900, Proc. Am^r. Phil. Soc., 39, pag. 50; 
Dyar, 1902, List. N. America, Lep., pag. 8, (Florida, Texas); Butler, 
1904, Ann. Mag. N, Hist., 14, pag. 413; Dixey, 1908, Trans. Ent. 
Soc. Lond., p. 577; Dyar, 1915, Proc. Un. St. Nat, Mus., 47, p. 140 (Pa- 
nama); Klots, 1929. Bull, Brookl. Ent. Soc., 24, p. 210; Klots, 1931, 
Ent. News, 42, p. 255 (Typus generis Phoebis); Klots, 1931, Ent. Am^r., 
12 (3), p. 182, 240, t. 7, f. 34 (macho, genit); Hoffmann, 1933, Ann. 
Inst. Biol. Mex., 4, p. 227, n. 25 (Mexico); Dumon, 1938, Bull. Soc. Linn. 
Lyon, 7 (1), p. 23; Biezanko, 1938, Rev. Agron. P. Alegre, 2 (16-17), 
sep. p. 5; Biezanko, 1938, sobr., alg. Lep. oc. arr. Curitiba, p. 4; Bie- 
zanko, & Freitas, 1938, Bol. Esc. Agr. "Eliseu Maciel", 25, sep. p. 5; 
Biezanko, 1938, Bol. Biol., nov. ser., 3, (3,4), p. 120 (Os6rio, Rio Grande 
do Sul). 

Phoebis argante argante Brown, 1929, Amer. Mus. Nov. 368 p. 11, f. 23,25, 
(genit.), (Tropical Sul-America); Talbot in Strand, 1935, Wp. Cat., 
66, p. 536-537, 645 (Tropical Sul-America); D'Aimeida, 1937, Mem. 
Inst. Osw. Cruz, 32 (2), p. 250 (Rio Cumin&; Para). 

Papilio cipris Cramer, 1777, Lep. Exot., 2, p. 5, t. 99, E. F. (femea); Jablons- 
KY & Herbst, 1792, Natursyst. Ins. (Schmett.), 5, p. 197, n. 104, t. Ill, 
f. 3-4 (femea, supra, subtus) Pap. Dan. Cand. 

Callidryas larra Butler, 1869, Cat. Fabr. Lep., p. 220 (Pard); MfiNfiTRifis, 
1855, Enum. Corp. Anim. Mus. Petr., 1-Lep., p. 13, sub. n. 233 (lemea). 

Phoebis argante f. argante Fruhstorfer, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 2S6 (cit, 
hersilia Cr. excl.), (Suriir.an). 

Catopsilia argante argante Collenette & Taldot, 1928, Trans. Ent. Soc. Lond., 
176, p. 404. 

Papilio sennae h-Papilio cipris Gmei.in in Liane, 1790, Syst. Nat., ed. 13,1 (5), 
p. 2272, sub n. 103. 

Papilio pallideflavus Goeze, 1779, Lnt. Beytr., 3 (1), p. 185; Kirby, 1877, Cat 
D. Lep., suppl., p. 798 { = argante). 

Papilio larra Fabrjcius, l'<98, Knt. Syst. auppl , p. 428, n. 653 (macho). 

Colias larra Gopart, 1S19, Enc. Meth., 9, p. 94, n. 17. 
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Phoebis larra Sharpe, 1890, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 557, n. 18 (Rio Araguai). 

Phoehis arganthe arganthe f. larra Frustorfer, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 287 
Mexico, Honduras. Colombia. Baia, Espirito-Santo, Paraguai). 

Colias cnidia Godart, 1819, Enc. Meth., 9, p. 86, 93, n. 14. (Brasil, Guiana). 
(femeaK 

Phoebis cypris Hubner, 1819-26, Samm. Exot. Sclimett., 2, t. 344, f. 1-4 (femea, 
supra, subtus). 

Callidryas cypris Feeder, 1862, Wien. Ent. Mon., 6, p. 68, n. 13 (macho, Rio 
Negro). 

Phoebis argante f. cypris Fruhstorfer, 1907, Stett. Ent, Zg., 68, p. 287 (femoa). 

Callidryas cnidia Menetriiss, 1855, Enum. Corp. An. Mus. Petr. 1-Lep.. p. 14, 
sub. n. 235. 

Callidrias marcellina Bates, 1862, Journ. Entom., 1, p. 238 (part, macho- 
alia sp.). 

Callidryas tninusctdn Butler, 1869, Cist. Entom., 1, p. 16 (Havana), (macho); 
Butler, 1872, Lep. Exot., p. 120, n. 32, t. 44, f. 9,10,10a (macho, supra, 
subtus, pupa). 

Phoebis minusctda Butler, 1873, ibidem, p. 155 (sub gen. Phoebis). 

Catopsilia minuscula Staudinger, 1884, Exot. Tagf., 1, p. 38 (nec figur,). 

Phoehis argante minuscula Fruhstorfer, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 288 
(Cuba). 

Catopsilia argante minuscula Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 87 (Rio- 
Grande do Sul). 

Catopsilia argante f. minuscula Kohler, 1923, Zeit. wiss. Ins.-Biol., 18, (sep- 
p. 16) Misiones). 

Callidryas hersilia Butler, 1872, Lep. Exot., p. 106. n. 29, f. 39, t. ..., f. 7-10 
(macho, femea, supra, subtus). 

Phoebis hersilia Butler, 1873, ibidem, p. 155 (sub gen. Phoebis). 

Catopsilia argante v. hersilia Forbes, 1927, An. Amer. Ent. Soc., 20 (4), p.- 
476, 480. 

Catopsilia rorata Fox & Johnson, 1893, Ent. News, 4, p. 3 (Jamaica). 

Phoebis argante rorata Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 13 (partim); 
Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 537-538 (part.) ; Bates, 1935,. 
Bull. Mus. Comp. Zool., 78 (2), p. 135, n. 33 (Cuba). 

Phoehis argante rorata f. adela Brown1, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 13 
(West Indies) ; Talbot in Strand, 1935, Lep., Cat., 66, p. 538. 

(1) — Segundo Brown, adela e a forma normal de argante rorata de West 
Indies. Supomos que o tipo seja de outra procedencia que nao Haiti ou S. Domingos,. 
consideramo-Ia porisso como sinonimo de argante argante. 
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Catopsilia argante floridensis Rober, 1909, (nec Neumogen) in Seitz, Macrol. 
5, p. 87, (Florida). ' 

Phoebis argante floridensis Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat. 66 p 536 
(Florida a Texas), (part.). , , f- . 

Prestonia clarki Schaus, 1920, Proc. Un. St. Nat. Mus., 57, p. 109 (femea) 
(Mazatlan; Mexico). 

Macho. Asas anteriores com 33 mm. de comprimento. Asas intei- 
ramente de um amarelo laranja vivo com reflexo de urn rdseo violaceo 
sobre toda a superficie, excepto sobre as escamas androconiais da 
margem; a base da borda costal das asas anteriores e a borda abdomi- 
nal das posteriores de um amarelo mais claro. As manchas de escamas 
androconiais da margem externa sao muito estreitas nas asas posterio- 
res, apresentando na extremidade das nervuras uma pequena mancha 
alongada de um bruno anegrado, manchas semelhantes notam-se na? 
asas anteriores, geralmente unidas e formando uma fina listra marginal 
na regiao apical. Face inferior de um amarelo ocre vivo com muitos mi- 
nusculos tragos de um bruno ferruginoso espalhados pela superficie c 
que se condensam para formar tres pequenas manchas arredondadas na 
borda costal proximo do apice, seguidas inferiormente por uma linha 
flexuosa, quebrada no meio e que continua pelo meio da superficie das 
asas posteriores passando pela extremidade da CD onde deixa aparecer 
duas pequenas manchas com o centro da cor do fundo da asa, na regiao 
sub-basal destas asas ha uma outra linha semelhante, inerrompida e 
para a margem externa uma outra fortemente em zig-zag e pouco mar 
cada. Borda externa de ambas as asas tendo um pequeno ponto negro 
na extremidade das nervuras. Abdomen amarelo, torax com pelos de 
igual cor, cabega de um bruno escuro tirante ao avermelhado, antenas 
de um rdseo grisalho um tanto violaceo. Municipio de Venceslau, S?.c 
Paulo. A femea tern a mesma envergadura do macho, as vezes, porem, 
6 menor, de um amarelo alaranjado muito mais claro, tendo as asas an- 
teriores uma pequena mancha orbicular de um bruno anegrado na ex- 
tremidade da CD, sendo desta cor uma estreita bordadura apical que se 
alinha com grandes pontos de cor semelhante colocadas na margem ex- 
terna; esta bordadura e acompanhada internamente por seis manchf- 
nhas das quais tres acham-se situadas junto a borda costal e sao gera1- 
mente pouco nitidas e as outras tres colocadas em linha vertical, para- 
lelas a margem externa das quais a ultima, entre M2 e M3, e sempre 
maior. Asas posteriores com menores manchas brunas na borda externa. 
Face inferior de um amarelo ocre vivo com maior numero de tra^os de 
um bruno ferruginoso do que no macho, condensando-se para formar 
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linhas flexuosas mais bem marcadas do que neste. A extremidcide da 
CD das asas posteriores com duas manchas prateadas, a das anteriores 
tendo somente uma mancha de um bruno escuro ferruginoso, precedida, as 
vezes, por uma outra muito menor da mesma cor. Algumas manchas, 
sobretudo as do apice das asas anteriores e borda externa das posterio- 
res com reflexos de um cinzento violaceo. Corpo semelhante ao do macho. 
Covanca de Jacarepagua. Ex. larva. 

Variedade a: 

Macho. Semelhante a forma tipica acima descrita, mas com o filete 
anegrado do apice das asas anteriores reduzido tambem a pequena* 
manchas; as manchas da borda externa das posteriores menores. Face 
inferior com maior numero de tracinhos de um bruno ferruginoso. Guai- 
caromo, Colombia. Frere Apolinar-Maria-leg. 

Variedade b: 

Macho. Difere da forma tipica pela face inferior mais clara devido 
a redugao dos tracinhos de um bruno ferruginoso, a macula DC das asas 
anteriores com o centro amarelado, as duas das posteriores muito pouco 
distintas. Tres-Rios, Jacarepagua, Rio. 

Variedade c: 

Macho. Difere pela superficie superior das suas asas de um ama- 
relo laranja mais escuro. Na face inferior as listras flexuosas sao melhor 
marcadas, as duas maculas DC das asas posteriores tern todo o centro 
de um branco prateado. Guaicaromo, Colombia. Frere A.-Maria, leg. 

Variedade d: 

Macho. De um amarelo laranja bem mais claro do que na forma 
tipica. Face inferior quasi sem tracinhos de um bruno ferruginoso, as 
listras pouco nitidas, a macula DC das asas anteriores muito pequena c 
alongada; a extremidade da CD, das posteriores apenas com uma mancha 
de um branco prateado no centro. Rio. 

Variedade e: 

Macho. Semelhante a var. d. Face inferior de um amarelo ocraco 
claro, o resto como na var. b. Covanca de Jacarepagua, Rio. 
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Variedajde f: 

Macho. Asas de um amarelo laranja muito vivo, as anteriores com 
um filete negro que desce do apice ate o angulo interno, notando-se 
ainda no apice escamas desta ultima cor. Face inferior semelhante a da 
var. b, ma? as duas maculas DC das asas posteriores sao ligeiramente de 
um branco prateado no centro. (=larra F.). Xapury, Acre. Oiticica F.- 
leg. 

Varifdade g: 

Macho. Semelhante a var. /. Face inferior quasi inteiramente des- 
provida de tracinhos de um bruno ferruginoso, os demais desenhos sao 
porem bem marcados, as suas manchas DC das asas posteriores s&o 
grandes, com o centro inteiramente de um branco prateado. Muzo, Co- 
lombia. 

Variedade h: 

Macho. Semelhante a var. g. Face inferior com os desenhos pouco- 
marcados, inclusive as maculas DC de ambas as asas, as das asas pos- 
teriores com o centro ligeiramente de nm branco prateado. Obidos, Par^. 

Variedade i: 

Macho semelhante a forma tipica descrita. Face inferior quasi to- 
talmente destituida de tracinhos brunos, as maculas DC iguais as da 
var. 6..Rio. 

Variedade j: 

Macho. Semelhante a var. /. Face inferior com as listras flexuosas 
largas e bem marcadas, as maculas DC grandes, das quais as duas das 
asas posteriores com o centro de um branco prateado. Muzo. Fr^re A. 
Maria, leg. 

Variedade k: 

Macho. Semelhante k var. j. Borda externa de ambas as asas, in- 
clusive o Apice das anteriores com pontos muito pequenos na extremida- 
de das nervuras. Face inferior com todas as listras muito largas e bem 
marcadas, os tracinhos brunos que se acham espalhados pela superficie 
maiores e mais escuros; macula DC das asas anteriores com o centro 
de um branco prateado. Sierra Maestra, Cuba. Frere Clement-leg. 
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Vartedade I: 

Macho. Semelhante a forma tipica. Face inferior de nm amarclo 
ocraceo claro, quasi sem tracinhos brunos e as listras flexuosas muito 
apagadas, macula DC das asas anteriores reduzida a algumas escamas 
brunas, as duas das posteriores ausentes. Colonia Guarani. Biezanko-leg. 

Variedade m: 

Macho. Form. vern. hersilia Cr. (Est. 6, fig. 4). 

Papilio hersilia Cramer, 1777, Pap. Exot., 2, p. 117, t. 173, f. C, D (macho, 
supra, subtus), (Surinam); Jablonsky & Herbst, 1792, Natursyat. Ins 
(Schmett), 5, p. 192, n. 99, 1.110, f, 4-5 (macho, supra, subtus), Pap. 

Dan. Cand. (America). 

Phoebis hersilia Butler, 1877, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 143, n. 216, (Fonte 
, Boa, Rio Solimoes); Butler, 1877, An. Mag. Nat. Hist., (4) 20, p. 126, 

n. 50 (Ucaiali). 

Catopsilia hersilia Weymer in Stiibel, 1890, Reise S. Amer. Lep., p. 55, 31, 
75, 83 (Riobamba, Pucatambo, Iquitos, Bogota). 

Catopsilia argante v. hersilia Weymer, 1894, Stett. Ent. Zg., 55, p. 320, (Rio 
Grande do Sul); Aurivillius, 1929, Ent. Tdschr., 50, p. 154 (Rio Japura); 

Catopsilia argante f. hersilia Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 87 (Macho, 
femea); Talbot, 1928, Bull, Hill Mus., 2 (3), p. 197 (Mato Grosso); 
Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 12-13. 

Catopsilia argante f. vern. hersilia D'Almeida, 1922, Mel. Lep., 1, p. 53, n. 48 
(macho), Rio. 

Catopsilia argante f. hersilia Talbot, 1928, Bull, Hill Mus., 2 (3), p. 197 
Mato Grosso). 

Catopsilia argante argante f. hersilia Collenette & Talbot, 1928, Trans. Ent. 
Soc. Lond., 76, p. 404; Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 537. 

Phoebis argante argante f. hersilia Brown, 1932, Amer. Mus. Nov., 572, p. 4, 

Papilio volcanica Perry, 1811, Arcana (Mus. Nat. Hist.), 1, t. 8; Kirby, Cat. 
D. Lep. suppl., p. 797 (= hersilia Cr.). 

Phoebis cipris Butler & Druce, 1874, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 361, n. 331 
(Costa Rica). 

Phoebis argante Godman & Salvin, 1889, Biol. C. Amer., Lep. Rhop., 2, p 
144 (part.) 

Hersilia Cr. e uma forma extrema de inverno da Ph. argante F., ela 

« semelhante a forma tipica descrita, diferenciando tao somente pela face 
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inferior das suas asas completamnte coberta de tracinhos e manchaa 
que se unem por vezes e lormam estrias mais iargas do que noa indivi- 
duos do verao; as listras flexuosas sao bem marcadas, a macula DC. das 
asas anteriores e nitida, as das asas posteriores desaparecem no meio 
das estrias ferruginosas. £ rara. Tres-Rios, Jacarepagua. 

Variedade n: 

Macho. Semelhante a hersilia (var. m), mas o filete negro do apice 
das asas anteriores e substituido por pontos da mesma cor. Na face in- 
ferior os tracinhos e estrias ferruginosas sao em menor numero e as duas 
maculas DC. das asas posteriores sao bem visiveis e tern o centro de um 
branco prateado. Covanca de Jacarepagua, Rio. Ex larva. Ha autores 
que separam os individuos femeas provides de muitos desenhos na face 
inferior como sendo hersilia, aqui, no Rio, porem, estes individuos voam 
justamente no verao e esta e a razao porque consideramos hersilia uma 
forma macho. 

Variedade o: 

Macho. Semelhante a forma tipica, mas com uma coloragao de urn 
amarelo alaranjado muito claro sem os reflexos de um roseo violaceo, 
estes reflexos, alias, faltam, as vezes, em individuos de cor escura. Toda 
a regiao abdominal das asas posteriores e largamente de um amarelo 
cromo; asas anteriores com pontos negros marginais ate o apice, os das 
asas posteriores sao extremamente pequenos. Face inferior de um ama- 
relo cromo ligeiramente ocraceo com os desenhos muito apagados. Co- 
vanca, Jacarepagua, Rio. 

Variedade p: 

Femea. De um amarelo alaranjado palido, com a bordadura apica! 
mais larga do que na femea tipica descrita, descendo ate o angulo in- 
terno. Rio. 

Variedade q: 

Femea. Semelhante a var. p. Bordadura apical das asas anteriores 
estreita, continuando em forma de manchas pela borda externa. f ace 
inferior com muitas estrias e manchas de um bruno ferruginoso, sendo 
desta cor o apice e uma grande mancha DC das asas anteriores; quasi 
todos estes desenhos estao cobertos por uma tinta de um cinzento viola- 
ceo. Rio. 

•. sa a — 7 
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Variedade r: 

Femea. De um amarelo ocraceo na superficie superior das suas 
asas; face inferior com os desenhos ferruginosos pouco desenvolvidos, 
nao cobertos por uma colora?ao de um cinzento violaceo. Rio. 

Variedade s: 

Femea. xanthe Sepp. (Est. 6, fig. 6). 

Papilio xanthe Sepp, 1848, Surin, Vlindl., 2, p. 173, t. 75 (femea, supra, subtus, 
larva & pupa). (Surinam); Moschler, 1878, Stett, Ent. Zg., 39, p. 436 
{=Catopsilia id.); 

Phoebis argante Godman & Salvin, 1889, Biol. C. Amer., Lep., Rhop., 2, p. 144. 
n. 2 (femea part.); Fruhstorfer, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 287 
femea f. y). 

Catopsilia argante Weymer, Stett. 1894, Ent. Zg., 55, p. 319, n. 33 

Xanthe Sepp e uma forma femea um pouco rara, com a superficia 
superior das quatro asas de um amarelo limao mais ou menos ocraceo. 
Face inferior como na forma tipica, as vezes com os desenhos mais de- 
senvolvidos. Esta forma confunde-se um pouco com as femeas de Phoebis 
sennae. Covanca, Jacarepagua, Rio. Ex ovo. 

Variedade t: 

Femea albante Brown. (Est. 3, fig. 3; est. 7, fig. 3; est. 9, fig. 2). 

Phoebis argante argante f. albante Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 13 " 
(Honduras); Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 537. 

Callidryas argante Boisduval, 1836, Spec. Gen. L6p., 1, p. 622, n. 15 (femea 
part.). 

Catopsilia argante Staudinger, 1884, Exot. Tagf., 1, p. 38 (femea part.); 
Mabilde, 1896, Guia Pract., p. 57; Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, t. 
25a (5.a figura); 

Phoebis argante Godman & Salvin, 1889, Biol. C. Amer. Lep. Rhop., 2, p. 144, 
n. 2 (femea, part.). 

Phoebis argante f. xanthe Fruhstorfer, 1907, (nec Sepp), Stett. Ent, Zeitg., 
68 p. 287. 

Face superior das quatro asas de um branco com ligeira tonalidade 
ocracea, sobretudo para as margens externas, bordadura das asas an- 
teriores muito mais larga do que na forma tipica, sobretudo no apice 
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onde ela tem o dobro ou o triplo da largura, manchas paralelas a borda 
externa tambem mais desenvolvidas, sobretudo a que esta situada entre 
M2 6 M3, todas estas manchas sao, as vezes, rcunidas a bordadura. Nas 
asas posteriores as maculas marginais brunas sao muito grandes, no- 
tando-se ainda entrc M2 e ^13 uma outra em forma de v. Face inferior 
semelhante a da lorma tipica, mas o apice e a borda externa das asas 
anteriores sao largamente de um bruno ferrujjfinoso, parcialmente co- 
beitos de ("-camas de um cinzento mais ou menos violaceo, estas escamas 
cobrem tambem os desenhos bruno-ferruginosos das asas posteriores, so- 
bretudo alguns aglomerados de estrias ferruginosas que se acham situa- 
dos no apice e na borda externa. Tres Rios, Jacarepagua. Rio. 

Variedade u: 

Femea semelhante a var. t. Desenhos brunos da superficie superior 
das asas um pouco menos desenvolvidos. Face inferior com os desenhos 
ferruginosos quasi totalmente cobertos por escamas de um cinzento vio- 
laceo. S. Tome, Prov. Corrientes, Rep. Argentina. 

Variedade v: 

Femea semelhante a var. t. Superficie superior das asas de um 
branco ocraceo ou de um branco camur^a claro mais uniforme. Face 
inferior semelhante a da var. u. Colonia Guarani, Rio Gr. do Sul. Bie- 
zanko-leg. 

Variedade w: 

Femea semelhante a var. v, mas com a face superior das asas de 
um branco ocraceo mais um pouco pronunciado. Face inferior semelhan- 
te a da var. u, com as escamas de um cinzento violaceo mais desenvol- 
das e um pouco brilhantes. Angra dos Reis. 

Variedade x: 

F§mea semelhante a var. w. Bordadura e demais desenhos brunos 
da face superior das asas semelhantes aos da var. p; face inferior como 
na var. r. Rio. 

Variedade y: 

Femea. fomax Butl. (Est. 4, fig. 4; est. 5, fig. 3). 

Callidryas fomax Butler, 1871, Trans. Ent. Soc. Loml., p. liO. (Patr. fals.); 
Butler, 1872, Lep. Exot., p. 105. n. 27, t. 39. f. 5-6 (femea, supra, 
subtus), ("Chile" fals.); Butler, 1904, Ann. Mag. Nat. Hist., 14, p. 412. 
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Phoebis fomax Butler 1873, Lep. Exot. p. 155; Brown. 1929, Ames Mus. Nov. 
368, p. 9 (Cuba), (=femea P. philea); 

Catopsilia editha fomax Rober in Seitz, 1 ■ lacrol., 5, 8 . 

Phoebis argante rorata f. fomax Talbot in Strand, 1927, Lep. Cat., 66, p. 538. 

Catopsilia foma Forbes, 1927, An. Amer. Ent. Soc., p. 480, sub sinonim. (- P. 
philea femea). 

Fovfictx 6 urns. bGlsi forms individusl fomos d© o qclv c d© i , 
de philea como querem certos autores. Asas de um amarelo ouro um 
tanto ocraceo com todo o tergo extorno cobsrto pco u a i i de in 
vermelho ferruginoso, de tonalidade mais carregada junto a borda ex- 
terna, onde se notam grandes manchas triangulares de um bruno escuro, 
formando uma estreita bordadura que se alarga um pouco n ap ♦ as 
manchas de igual cor que correm do lado interno, quasi paralelas a 
rnargem externa, sao muito grandes, colocadas em lorma de uma faixa 
sinuosa, sendo que a penultima e a antepenultima sio maiores, retangu- 
lares e a ultima pequena, situada abaixo de Ml, os tres pontos que se 
acham nas proximidades da borda costal sao, porem, pequenos: a ma- 
cula DC e muito desenvolvida e de um bruno escuro. Asas posteriores 
de um vermelho ferruginoso com a base amarelo-ouro e a borda abdo- 
minal de um amarelo mais claro, as nervuras ressaltam em amarelo 
sobre o fundo vermelho ferruginoso, as manchas marginais brunas sao 
grandes. Face inferior semelhante a da forma femes tipica com maior 
numero de manchinhas e estrias brunas e de um bruno ferruginoso, os 
desenhos da face superior aparecem um pouco aumentados e desta ulti- 
ma cor, a macula DC das asas anteriores e maior, com o centro pupila- 
do de esbranqui^ado; nas asas posteriores as estrias e manchinhas aglo- 
meram-se e formam grandes manchas alongadas na borda externa, ao 
longo das nervuras e uma larga listra mediana, irregular, marcada na 
extremidade da CD. por duas manchas de um branco prateado. Sierra 
Maestra, Cuba. Frere Clement, leg. 

Os ovos de Phoebis argante argante sao brancos logo apos a pos- 
tura, tornando-se de um amarelo alaranjado mais tarde, distinguindo-se 
dos da Phoebis philea pela regiao micropilar mais alongada, pelas es- 
trias transversais mais numerosas e pelas canaliculas longitudinals 
menos profundas. Medem pouco mais ou menos 1,5 mm. de comprimen- 
to. A femea poe seus ovos soladamente nos renovos de uma Capparida* 
caeae e de diversas leguminosas, sobretudo dos ingazeiros. As lagarti • 
nhas nascem com 1,5 mm. de comprimento e sao de um amarelo palido 
com longos pelos esbranquigados, o dorso e as vezes um pouco mais es- 
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euro e marcado em alguns individuos de uma ligeira mancha avermelha- 
da na porgao posterior. Depois que sofrem a primeira muda seu corpo 
atinge um comprimento de 3,5 mm. e torna-se esverdeado no dorso, 
amarelo palido nos flancos; notam-se em toda a regiao dorsal pequenos 
pontos mais claros e alguns pelos esbranqui^ados e anegrados. Dtpoi- da 
segunda muda o seu comprimento e de 8 a 9 mm. e a sua cor funda- 
mental de um verde amarelado claro salpicado de numerosos pontos 
brancacentos muito pequenos, em cada flanco nota-se uma estreita listra 
longitudinal um pouco mais clara do que o fundo, os seus pelos sao 
muito curtos e anegrados no dorso. finos e esbranquigados nos flancos. 
Na idade seguinte (depois da terceira muda), seu comprimento € de 15 a 
16 mm., a coloragao de um verde claro e salpicada de numerosas gra- 
nulagoes esbranquigadas muito pequenas, a pubescencia e clara, alguns 
pelos do dorso sao anegrados; a listra longitudinal dos flancos subsiste. 
As lagartas adultas (depois da quarta muda) medem de 38 a 39 mm. de 
comprimento, ora sao verdes, ora de um verde amarelado, com numerosas 
granula^oes esbranquigadas ou amareladas muito pequenas; o dorso e co- 
berto de curtos pelos avermelhados pouco distintos com a lente, notan- 
do-se porem aqui e acola alguns outros maiores brunaceos; a listra late- 
ral pode ser branca ou amarelada, o ventre e de um verde esbranqui^a 
do com pubescencia branca. Proximo da ninfose o dorso apresenta man- 
chas brunas, a listra lateral amarelada torna-se pouco distinta e e prece- 
dida de uma outra de um lilas escuro. Alguns individuos adquirem depois 
da quarta muda uma tonalidade de um amarelo queimado ligeiramente 
esverdeado, a face ventral tern uma cor de um branco roseo e a cabega 
e provida de pequenas granulates avermelhadas. Proximo da metamor- 
fose estes individuos tornam-se de um amarelo esverdeado, com diver- 
sas manchas brunas no dorso, a listra brancacenta dos flancos toma 
uma cor amarelada e e pouco acentuada, precedida por uma outra de 
cor lilas. Ainda ha outros individuos que possuem uma Colorado fun- 
damental de um amarelo sujo esverdeado com numerosas e minusculas 
manchas de um verde escuro, marcadas no meio por uma pequena gra- 

nulagao esbranquic;ada, os flancos apresentam uma sombra longitudinal 
de um verde escuro, seguida inferiormente por uma listra esbranquiga- 
da. Prdximo da ninfose seu corpo torna-se amarelado, as manchas dorsais 
sao mais nitidas e os flancos apresentam em vez de uma sombra verde 
escuro, uma faixa longitudinal muito acentuada de um verde azul. 

As lagartas de argante sao rugosas transversalmente e atenuadan 
para as duas extremidades, sobretudo para os primeiros segment- s; 
elas s6 se alimentam das folhas novas. 
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A crisalida apresenta duas sortes de coloragao, uma verde, outra de 
um roseo tirante ao purpurino. Os individuos de um roseo purpurino 
medem de 28 a 29 mm. de comprimento por 8 mm. de largura (estojo das 
asas),a maior largura da face dorsal e de 5,5 mm. A cor fundamental e 
mais clara na face dorsal, onde se observa uma listra longitudinal de um 
um verde claro amarelado, bordada de branco, as incisoes dos segmentos 
apresentam listras transversals de identica cor, das quais as que estao 
situadas no abdomen atravessam a face ventral, nos flancos acha-se uma 
listra semelhante na cor, longitudinal, que comega na base dos estojos das 
asas e termina na extremidade do abdomen; alem das listras acima men- 
cionadas, ba nos estojos das asas linhas de um amarelo esverdeado e na 
face dorsal numerosas e pequenas manchas de igual cor que desaparecem 
sob os reflexos purpurinos. Os individuos de um verde claro amarelado 
medem 30 mm. de comprimento por 10,5 mm. de largura e sao mancha- 
dos de bruno; a maior mancha esta colocada nos estojos das asas, ocupan- 
do toda a sua metade posterior, as vezes porem esta mancha e menor c 
tern a forma de um grande V; nos lados do abdomen acha-se uma serie 
de manchas brunas com o meio branco; a faixa lateral do torax e a ponta 
cefalica sao de um bruno avermelhado; a face dorsal apresenta alem da 
listra longitudinal clara, numerosos e pequenos pontos brunaceos e man- 
chas acinzentadas ou de um cinzento lilas. Crisalida menos curvada e 
com a gibosidade formada pelo estojo das asas muito menor do que a de 
Ph. philea; a ponta cefalica mede 4,5 mm. de comprimento e e curvada 
na extremidade. 

A evolugao completa de ovo a imago e a seguinte: 

M A I 0 19 16 

Colheita dos ovos 20 
Nascimento das lagartas 21-22 
1.a muda 23-24 
2.a " 26-27 
3.a " 28-29 
4.a " 30-31 maio, 1 junho 
Ninfose 35-5 
Nascimento imagos 13, $, $ 14, 9 14, $ 15 junho 

b — Phoebis argante rorata (Butl.) 
Est. 9, fig. 6; est. 11, figs. 1,4. 

Callidryas rorata Butler, 1869, Ann. Mag. N. Hist., 4 (4), p. 202, n. 2 (macho, 
femea), (S. Domingo); Butler, 1872, Lep. Exot., p. 118, n. 30, t. 44, 
f. 5-8 (macho, femea, supra & subtus), (Haiti). 
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Catopsilia rorata Staudinger, 1885, Exot. Tagft, 1, p. 38. 

Catopsilia argante rorata. Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 87 (Haiti); Hall, 
1925, Entomol., 58, p. 164, n. 31 (Hispaniola); Forbes, 1927, Ann. Amer. 
Ent. Soc., 20 (4), p. 479, 480; Fulda, 1931, Ent. Rundsch., 48 (17), p. 
179 (Haiti). 

Phoebis argante rorata Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 13 (part.); 
Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 537 (part.). 

Phoebis rorata Butler, 1873, Lep. Exot., p. 155; Butler, 1904, Ann. Magr. N. 
Hist., 14, p. 413. 

Phoebis arganthe rorata Fruhstorfer, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 288 (Haiti). 

Colias larra M^NfiTRifis, 1832, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 5, p. 296, n. 7 
(Haiti). 

Callidryas argante Dewitz, 1877, Stett. Ent. Zg., 38, p. 236, n. 11 (Porto-Rico). 

Catopsilia argante M6schler, 1890, Abb. Senck. Nat. Ges., 16,p. 93 (Porto-Rico). 

Consideramos como rorata somente os indivi'duos de Haiti e Porto- 
Rico, os de Cuba que temos ria nossa colecao aproximam-se mais de 
argante argante do continente. Rorata e geralmente um pouco maior que 
a subespecie do continente, com as asas de um fulvo alaranjado mais 
escuro, a bordadura externa de escamas androconiais de cor mais clara 
e mate, destaca-se por isso melhor do fundo, a borda abdominal das 
asas posteriores e de um amarelo mais claro, o apice e borda externa de 
ambas as asas com pequenos pontos brunos na extremidade das nervuras. 
Face inferior com muitas manchinhas e estrias de um bruno escuro fer- 
ruginoso como na forma macho tipica de argante argante, as maculas DC 
das quatro asas com o centro de um branco prateado; so se nota uma 
linica listra flexuosa nas asas anteriores, menos nitida que na var. k de 
argante argante de Cuba. Giuseppe Russo, leg. As femeas possuem ge- 
ralmente as bordaduras mais largas e a face inferior com os desenhus 
mais desenvolvidos, como na forma albante do Rio. 

Genitalia. Argante argante tern as valvas subtriangulares termi- 
nando distalmente em um longo process© um pouco pontudo e curvado 
na extremidade, o processo interno (harpa) e pequeno e ericjado de espi- 
nhos curtos, o da margem costal muito desenvolvido, triangular e pon- 
tudo. Uncus de largura mediana, longo, afilado para a extremidade; pro- 
cesses articulantes muito alongados. Saccus de comprimento medio; fa- 
losoma lino, um pouco ondulado, tendo acima da sua metade dois peque- 
nos espinhos, afilado e um tanto curvado na sua extremidade. 
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Damos floridensis Rober (nec Neumoegen) como sinonimo de ar- 
gante argante. Diz Rober que floridensis e de Neumoegen in litteris, ha 
entretanto uma Aphrissa com esse nome publicada por Neumogen como 
var. da "Catopsilia" neleis Boisd. na Canadian Entomologist, 23, p. 122, 
(1891), esta variedade de Neumoegen, porem, nao concorda em absolu- 
te com os caracteres citados por Rober; ela pertence, como dissemos aci- 
ma, ao genero Aphrissa e deve ser considerada, segundo Brown, uma 
subespecie de A. statira. 

Phoehis argante e uma especie espalhada por toda a America desde 
o sul dos Estados Unidos da America do Norte ate o norte da Argentina. 
Muito comum em quasi toda a area de voo, argante tern um voo rapido e 
forte como o das demais especies do genero, aparecendo quer nas re- 
gioes montanhosas, quer nas planicies baixas, alagadigas ou nao. 

Esta especie esta dividida em duas subespecies: rorata para os indi- 
viduos de Haiti, Porto-Rico e ilhas circunvizinhas e argante para os de 
todo o continente a partir do Mexico ate o norte da Argentina, atraves 
de toda a America Central, Colombia, Venezuela, Guianas, Brasil, Equa- 
dor, Peru, Bolivia e Paraguai, voando ainda em parte das grandes e pe- 
quenas Antilhas. 

Temos exemplares de argante argante das seguintes localidades; 
Cuba; Sierra Maestra; Colombia; Guaicaromo, Muzo; Para; 6bidos, Ca- 
choeiras do Tronco e da Paciencia no rio Cumina, de Utinga em Belem; 
Estado do Rio de Janeiro: Muriqui, Nova Iguassu, Japuiba e Jussaral em 
Angra dos Reis, Morro do Cavalao em Niteroi; S. Paulo: municlpio de 
Venceslau; Argentina: Prov. Corrientes em S. Tome. 

Argante da geralmente no Rio 12 gera^oes por ano. Voa durante 
todo o ano, sendo muito comum em Janeiro, fevereiro, ate comegos de 
abril, depois de maio a junho, em certos anos ate meiados de julho, ra- 
reando em seguida ate quasi fins de agosto, tornando-se desta data em 
diante comum ate dezembro. 

3 — Phoebis agarithe (Boisd.) 

a — Phoebis agarithe agarithe (Boisd) (Roger i. 1.) 
Est. 2, figs. 3,4,12; est. 10, fig. 3,4; est. 12, figs. 5,6. 

Callidryas agarithe Boisduval, 1836, Spec. Gen. Lep., 1, p. 623, n. (Mexico); 
Wbedemeyer, 1863, Proc. Ent. Soc. Phil., 2, p. 151; Herrich-Schaffee, 
1867, Corr.-Blatt. zool.-min. Ver. Regensb, 21, p. 139; Butler, 1873, Lep. 
Exot. p. 121, t. 45, f. 1-4; Scudder, 1874, Proc. Boston. N. Hist. Soc., 
17, p. 207; Moschler, 1883, Verb, zool.-bot. Ges, Wien, 32, p. 305; 
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Lintner, 1884, Papilio, 4, p. 137; Edwards, 1884, Trans. Ent. Soc. Amer., 
p. 262; FOUNTAINE, 1913, Entoraol., 46, p. 193. (Costa-Rica). 

Phoebis (Phoebis) agarithe Butler, 1873, Lep. Exot. p. 155. 

Phoebis agarithe Godwan & Salvin, 1889, Biol. C.Amer. Lep. Rhop., 2, p. 145; 
Butler, 1904, Ann. Mag. Nat. Hist., 14, p. 412; Longstaff, 1908, Trans. 
Ent. Soc. Lond., p. 56, (Tobago); Dyar, 1915, Proc. Un. St. Nat. Mus., 
47,p. 140 (Panama); Klots, 1929, Bull. Brookl. Ent. Soc., t.23, f. 8, 
(genit.). 

Catopsilia agarithe Staudinger, 1884, Exot. Tagf., 1, p. 38; Kaye, 1925, Trans. 
Ent. Soc. Lond., p. 477; Forbes, 1927, Ann. Ent. Soc. Am6r., 20 (4), p. 
475, 476. 

Catosilia argante agarithe Roberix Seitz, 1909, Macrol., v, p. 87. 

Phoebis agarithe agarithe Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 13,f. 20-22, 
(genit.); Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 538. (Central Ameri- 
ca to South Brazil and Paraguay). 

Nao possuimos esta especie que, segundo os autores, e comum e voa 
desde o sul dos Estados Unidas da America do Norte ate o sul do Brasil, 
Paraguai, etc. Como se tratasse porem de uma especie que se confun- 
de extraordinariamente com a argante, era bem possivel que tivessemos 
alguns exemplares guardados nas caixas de duplicatas; procedemos por 
isso a uma busca em todo o nosso material, bem assim nas cole^oes 
Travassos e Oiticica Filho, examinando com todo o cuidado todos os 
individuos parecidos com a Phoebis argante que encontramos, em nu- 
mero aproximado de umas tres centenas, de procedencias diversas, como 
sejam Colombia, Para, Acre, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana, Rio 
Grande do Sul e Argentina, baldado porem foi o nosso trabalho, pois 
nao conseguimos encontrar um so exemplar que condissesse com os ca- 
racteres de agarithe citados por Boisduval. Damos em seguida a descri- 
gao original de agarithe. 

"Tres voisine d'argante; mais quelquefois un peu plus pe- 
tite. Dessus des ailes differant seulement en ce que Tare dia- 
coidal des premieres est un peu ferrugineux, et que le lisere 
noir marginal est souvent nul. Dessous des quatre ailes d'un 
jaune d'ocre vif, comme chez argante, avec les atomes ferru- 
gineux moins nombreux, et presque nuls dans quelques indivi- 
dus. Les points argentes des secondes ailes remplaces par un 
petit cercle ferrugineux, peu marque; una lunule ferrugineuse 
sur Tare discoidal des premieres, precedee vers I'extremite 
d'une raie d'atomes ferrugineux, oblique, transverse, presque 
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droite, et non fortement en zigzag, comme dans argante. Fe 
melle ordinairement d'un jaune orange, plus vif sur les ailes 
inferieures et sur le disque des superieures, quelque fois d'un 
blanchatre incarnat; ayant du reste tout a fait le port et le 
dessin de la femelle ftargante, mais la raie ferrugineuse du 
sommet des superieures est droite et oblique, comme chez le 
male." 

A subespecie agarithe voa depois do Mexico ate o sul do Brasil e 
Paraguai. 

A genitalia foi estudada por Brown. Eis o que diz este autor: 

"Valvae subtriangular; distal process short, slightly hoo 
ked; marginal processe prominent, slenderly tapering at the 
tip or blade-lik; secondary marginal process small but pro- 
minent; harpes large, bent, often foot-like with many long, 
hairy spines especially at the distal end; a secondary harper 
is present at the base of the dorsal point of attachment. It is 
usually obscure, a mere fold armed with three or four heavy 
spines; occasionally it is heavily chitinized and then noticea- 
ble. These heavily chitonized specimens are found throughnout 
the range; annellus moderately slender; juxtae short and blade- 
like. Uncus moderately long and terminating in a short, sligh- 
tly curved digital process; vinculum slender; saccus slender 
and about as long as the uncus. Aedaeagus undulating, tape 
ring to the distal end; two cornuti, onefourth the length from 
the distal end." 

b — Phoebis agarithe maxima (Neum.) 

Catopsilia agarithe var. maxima Neumogen, 1891, Can. Entom., 23, p. 122. 

Phoebis agarithe maxima Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 16; Talbot 
in Strand, 1935, Lep. Cat.,66,p. 538, (Gulf States). 

Phoebis agarithe Dyar, 1902, List N. Amer. Lep., p. 8, (Mississipi Valley). 

Callidryas agarithe Moschler, 1878, Stett. Ent. Zg., 39, i. 299, (Texas); 
Edwards, 1880, Psyche, 3, p. 114, (Florida); Edwards 1881, Papilio, l,p. 
30; Aaron, 1884, Papilio, 4,p. 174, (Texas); Holland, 1898, Butt. p.287, 
t. 33, f. 1, (macho); Holland, 1931, Butt. Boock, rev. ed., p. 289, t. 33, 
f. 1 (macho), t. 67, f. 19 (femea), (Gulf States). 
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Neumoegen d^screve-a da seguinte forma: 

"The males intense orange colour with prominent black 
dotles at interception of nervures and exterior margins, both 
on primaries and secondaries. The females of equally intense 
colouring. The discal spot, the diagonal line of dots from apex 
to submedian nervure and along exterior margins of primaries 
being brownish red. On secondaries the markings along exte- 
rior margin are dark red with blackish tint, much resembling 
those of C. philea. Expanse of wings, 66 mm.; length of body. 
26 mm. The examples caught (about 50) have been found uni- 
form in size and markings. This is a giant form of its kind and 
remarkably handsome. Habitat: Upper Indian Rivel, Fla 
Types coll. Neumoegen and Palm." 

Variedade a: 

$ Form, alharithe Brown. 

Phocbis agarithe maxima f. albarithe Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 
16 (Jalapa: Mexico, Texas.), (femea) ; Talbot in Strand, 1935, L4p. 
Cat., 66, p. 538. 

Damos abaixo a descricao original: 

"Above.—White, usually so overscaled with reddish as to 
appear pink; the black-brown marginal markings a littlq more 
suffused than in the typical females and perhaps a little larger 
than the average; submarginal row of patches in the forewing 
marked and present between M2 and Cu on the hind wing 
Below.-Pearly; reddish scaling greatly reduced in comparison 
to typical form; marginal and submarginal markings rather 
faint, discal spots narrowly margined." 

c -- Phoebis agarithe antillea Brown 

Phoebis agarithe antillea Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368 p. 15, (Haiti, Ja- 
maica, Cuba); Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 538, (Haiti, Ja- 
maica, Cuba, Bahamas, Trinidad, Dominica). 

Callidryas agarithe Lucas in Sagra, 1856, Hist. Cuba, Ins. 7, p. 212,1.15, f. 
4b, c; Herrich-Shaffer, 1864, Corr.-Blatt. zool.-min. Ver. Regensb., 18, 
p. 169. (Cuba); Dewitz, 1877, Stett. Ent. Zg., 38, p. 236, (Cuba); 
Moschler, 1890, Abb. Senck, Nat. Ges., 16, p. 93, (Porto-Rico); Lathy, 
1904. Proc. Zool. Soc. Lond., p. 453, (Dominica). 

Catopsilia agarithe Gundlach. 1881, Papilio, l.p. 112, (Cuba). 
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Phoebis agarithe Sharpe, 1900, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 201, (Bahamas). 

Eis a descrigao de Brown: 

"Male.-Above.-Dark chrome-yellow, secondaries lighter 
than primaries toward the base; nervures tipped with a few 
black scales except on the costal margin of the apex, where the 
black scaling forms a short, discontinues line. Below.-Chro- 
me-yellow, except inner margin of the forewing which is palerr 

covered with short, wary lines of Indian-red scaling; diagonal 
line and three apico-costal spots of the same color on the fore 
wing; discal spots small but intensely marked. Female.-Above.- 
Chrome-yellow, dusted with Indian red over the costal and cel- 
lular region of the primaries and the entire secondaries where 
the dusting is most marked along the margin; aggregates of 
brownish-black scales on the tips of the nervures of the fore- 
wing and less noticeably so on the hind wing; apex broadly 
tipped with blackish brown; a blackish-brown discal spot on 
the forwing; diagonal stripe on under side distinctly notice?^ 
ble. Below-Chrome-yellow, heavily overlaid with wary lines of 
reddish purple; discal spots large and silvery, rimmed with 
purple." 

d — Phoebis agarithe fisheri (Edw.) 

Callidryas fisheri H. Edwards, 1883, Papilio, 3, p. 43, (LaPaz, Lower Cali- 
fornia). 

Phoebis agarithe fisheri Brown, 1929, Amer. Mus. Nov. 368, p. 16; Talbot in 
Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 538 (Lower California). 

Transcrevemos a descrigao de Henry Edwards; 

"Primaries rich yellow, almost the same shade as the 
ground color of C.philea, male, but with a slight buff tint, a 
little paler at the base and along the basal third of the costa 
Discal spot, extreme apex of the wing, costal margin and 
seven marginal spots on the termination of the nervures, rich 
reddish-brown. In the small apical patch are some dark-brown 
scales. Fringes alternately brown and pale yellow. Secondaries 
wholly golden-yellow, a trifle deeper in color at the margins, 
with the discal spot of under side faintly visible. Beneath paler 
and less vivid than above, very sparingly flecked with reddish 
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brown spots. On the primaries is a faint sub-marginal band, 
straight as in C. agarithe and the discal spot larger than on 
the upper side. The secondaries have a moderate ovate disca! 
spot and a smaller round one above it brown, with the centre 
of each clear silvery-white. Head and antennae reddish-brown. 
Thorax, above black, with long greenisch-yellow hairs. Be- 
neath, the thorax is lemon-yellow. Abdomen, above and below, 
golden-yellow, concolorous with the wings. Exp. wings 2.00 
inch, 1 male, La Paz, Lower California." 

4 — Phoebis philea (L.) 

a — Phoebis philea philea (L.) 
Est. 1; fig. 1,10; Est. 5, figs. 2,5; est. 8, fig8.2,3; est. 9, fig.3,4; 

est. 11, figs. 11,12,13. 

JOHANS, 1764, Amoen. Acad., 6, p. 404, n. 69; Hoesel, 1756, Inst. Belust. 4, 
t. 3, f. 5. 

Papilio philes Linn£, 1767, Syst. Nat., ed. 12,1 (2), p. 764, n. 104 (macho); 
Fabricius, 1775, Syst. Ent., p. 478, n. 156 (Pap. Dan.-Cand.), (macho); 
Cramer, 1777, Pap. Exot., 2, p. 117, t. 173, f. E, F (macho, supra, subtus), 
(Pap. Dan.-Cand.); Fabricius, 1781, Spec. Ins., 2, p. 51, h. 221; Fabricius 
1787, Mant. Ins., 2, p. 24, n. 254; Gmelin in Linne, 1790, Syst. Nat., ed. 
13,1 (5), p 2272, n. 104 (America Austral & "Indies"); Jablonsky & 
Herbst, 1792, Natursyst. Ins. (Schmett.), 5, p. 193, n. 100,1.110,f.6-7 
(macho, supra, subtus), (Pap. Dan. Cand.); Fabricius, 1793, Ent. Syst., 
3 (1), p. 212, n. 662; Donovan, 1798, Ins. China, t. 32, f. 2 (macho, 
supra). 

Colias philea Godart, 1819, Enc. Meth., 9, p. 85, 91, n. 8 (Guiana, Brasil), 
(macho); 

Callidrias philea Lucas, 1835, Lep. Exot., p. 82, t. 41, f. 2 (macho, supra); 

Callidryas philea Boisduval, 1836, Spec. Gen. Lep., 1, p. 619, n. 13 (Macho & fe- 
mea), (part.); Doubleday, Westwood & Hewitson, 1847, Gen. D. Lep., 1. p. 
68, a. 11 (Sin. part.) Venezuela, Brasil, Bolivia; MfiN^TRl^s, 1855, 
Enum. Corp. Anim. Mus. Petr., 1-Lep., p. 13, n. 233 (Brasil); Lucas in 
Sagra, 1857, Hist. Cuba, p. 498; Bates, 1862, Journ. Entomol., 1, p. 238, 
n. 2 (Amazonas); Felder C. & R., 1862, V ien. Ent. Mon., 6, p. 68, n. 
14 (Hio Negro); Weidemeyer. 1863, Proc. Ent. Soc. Phil., 2, p. 152 
(America Central); Prittwitz, 1865, Stett, Ent. Zg., p. 135 (Rio); 
Herrich-Schaffer, 1867, Corr.-Blatt. zool.-min. Ver. Regensb., 21, p. 140 
Butler, 1869, Cat. Fabr. Lep., p. 220 (Brasil); Butler, 1872, L6p. Exot., 
p. 92. n. 23. p. 155, t. 35, f. 1-4 (macho, femea, supra, subtus); Butler j. 
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Druce, 1874, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 360, n. 335 (Costa-Rica) ; Ca- 
pronnier, 1874, Ann. Soc. Ent. Belg., 17, p. 12, n. 26 (Botafogo: Rio); 
Druce, 1876, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 243, n. 4 (Upper Ucayali); 
Butler, 1877, Ann. Mag. Nat. Hist., (4) 20, p. 126, n. 49 (Ucaiali); 
Butler, 1877, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 143, n. 218 (Lago Cerrado, Rio 
Juma, Rio Sapo); Muller F., 1877, Jenaische Zeit., 11, p. 104; 
Moschler, 1878, Stett. Ent. Zg., 39, p. 299 (Illinois, Texas); Muller 
F„ ibidem, 39, p. 296 (Plant, nutr. larvae); Burmeister, 1879, Rep. 
Argent. Lep., 5 (2), p. 101, n. 4, Atlas, p. 14, t. 4; Hopffer, 1879, Stett. 
Ent. Zg., 40, p. 86; Gosse, 1880, Entomol., 13, p. 196 (Paraguai); Godman 
& Salvin, 1880, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 126, n. 227 (Pueblo Viejo: 
Colombia); Worthington, 1880, Can. Ent., 12, p. 47 (Illinois); Edwards, 
1884, Papilio, 4, p. 113 (Wisconsin); Godman & Salvin, 1889, Biol. C. 
Amer. Lep. Rhop., 2, p. 140; Sharpe, 1890, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 556, 
n. 7 (Rio Araguai); Poujade, 1895, Ann. Soc. Ent. France, 64, p. 141, 
n. 4 (Venezuela); Butler, 1904, Ann. Mag. Nat. Hist., 14, p. 412; Foun- 
taine, 1913, Entomol., 46, p. 193 (Costa-Rica); Wilson, 1914, Proc, Ent. 
Soc. Lond., p. 122 (1913); Dyar, 1915, Proc. Un. St. Nat. Mus., 47, p. 
140 (Panama); Hoffmann, 1933, An, Inst. Biol. Mex., 4,p.227,n.24 
(Mexico). 

Catopailia philea Moschler, 1877, Verb, zool.-bot. Ges. Wien, 26, p. 297 (Suri- 
nam) ; Jones & Moore, 1882, Proc. Litt. & Phil. Soc. Liverp., 36, p. 344 
(Early stages, S. Paulo), Staudinger, 1885, Exot. Tagf., 1. p. 37 (Ame- 
rica Tropical); Seitz, 1890, Stett, Ent. Zg., 51, p. 94 (Habits); Weymer 
in Stiibel, 1890, Reise S. Amer. Lep., p. 31, 24,38,77,79. (Bogota, S. 
Martin, Popayan, Moiabamba) ; Weymer, 1894, Stett, Ent. Zg., 55, p^ 
319, n. 32 (Rio Grande do Sul); Holland, 1898, Butt. Book, p. 286, t. 33, f.4 
(macho, supra); Prinz. Therese, 1901, Berl. Ent. Zeit., 46, p. 245, n. 
24 (Rio Magdalena: Colombia); Dyar, 1902, List N. Amer. Lep., p. 7 
(Missouri-Valley); Hoag, 1903, Ent. News, 14, p. 320; Rober in Seitz, 
1909, Macrol., 5, p. 86, t. 25c (macho, femea, supra) (Texas, Illinois ate a 
Brasil); Jorgensen, 1916, An. Mus. Nac. B.-Aires, 28, p. 495, n. 20 
(Pupa), (America do Sul e Central ate Texas. Argentina; Jujui, Salta, 
Tucuman, Catamarca); Giacomelli, 1917, Physis, 3, p. 381; Topp, 1918, 
Peru-Boliv. Bound. Comm., p. 6; Kaye, 1921, Mem. Dept. Agr. Trind. & 
Tob., 2, p. 108 (Trinidad); Strand, 1922, Archiv. f. Naturgesch., A. 8, 
p. 271 (Peru); D'Almeida, 1922, Mel. Lep., 1, p. 49, n. 45 (Ovum, larva, 
pupa); Apolinar-Maria, 1926, Bol. Coc. Col. C. Nat., 84, p. 50; Forbes, 1927 
Ann. Amer. Ent. Soc., 20 (4), p. 475,478,480; Talbot, 1928, Bull. Hill. 
Mus., 2 (3),p. 197 (Mato-Grosso); Davis, 1928, Butt. Brit. Hondur., p. 
44 (Honduras); Zikan, 1928, Ent. Rundsch., 45 (2), p. 7, n.43 (Ita- 
tiaia); Zikan, 1929, Ent. Rundsch, 24, p. 142, t. 20, f. 3 (Nervul.); 
O' Byrne, 1931, Ent. News, 42, p. 15 (Missouri); Holland, 1931, Butt. 
Book, rev. ed., p. 289, t. 33, f.4 (Texas); Verity, 1934, Mem. Soc. Ent. 
Ital., 13(1), p. 83 (Brit. Guiana); Dornfeld, 1931, Ent. News, 42,p.287 
(Missouri); Tietz, 1931, ibidem, 42, p. 279 (Pensilvania); Hoffmann,. 
1931, Zeit. wiss.Ins.-Biol., 26,p.117-118 (larva, pupa); Drosihn, 1933,. 
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Ent. Rundsch., 50, p. 43, figs. 8,9, t. 7 (Genit.); Hoffmann, 1935, Ent 
Rundsch., 52 (7), p. 82 (Jaragua). 

Catopailiaa philea Mabilde, 1896, Guia Pract., p. 56,t.2,f.7a, b, c (femen, 
larva, pupa) 

Cat ops ilia philea philea Collenette & talbot, 1928, Ent. Soc. Lond., 76, p. 404 
(Mato-Grosso). 

Phoebis philea Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 9, f.11-13 (Genit.), 
(American mainland); Klots, 1929, Bull. Brookl. Ent. Soc., 24, t. 23, f. 4 
(genit), p. 210. Klots, 1931, Ent. Amer., 12 (3), p. 182; Dumon, 1938, 
Bull. Soc. Linn. Lion, 7 (1), p. 23; Bu^anko, 1938, Bol. Biol., n. ser., 
3 (3,4), p. 120. (Osdrio, Rio Grande do Sul). 

Phoebus philea Fruhstorfeb, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 285. 

Phoebis philea philea Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 533-535, 645, 
(Texas ao sul Brasil. Paraguai); D'Almeida, 1937, Mem. Inst. Osvaldo 
Cruz, 32 (2), p. 250 (Rios Cumina, Trombetas) ; Biezanko, 1938, Bol. 
Biol., n. ser., 3 (3,4), p. 120 (Osorio, Rio Grande do Sul); Biezanko, 
1938, O Campo, 9 (97), (sep. p. 4); Biezanko 1938, Sobr. alg. L6p. oc. 
arr. Curitiba, p. 4; Biezanko & Freitas, 1938, Bol. Esc. Agr. "Elis. 
Maciel", 25, (sep. p. 5), (Pelotas). 

Papilio aricye Cramer, 1776, Pap. Exot., 1, p. 147, t. 94, f. A, B (femea, supra, 
subtus), (Pap. Dan. Cand.), (Surinam); Jablonsky & Herbst, 1792, 
Natursyst. Ins. (Schmett.), 5, p. 200, t. Ill, f. 7-8 (femea, supra, 
subtus), Pap. Dan. Cand.). 

Phoebus philea f. aricye Fruhstoufer, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 286; 

Colias lollia Godart, 1819, Enc. Meth., 9, p. 86, 94, n. 15. (sine patr.). 

Phoebus philea lollia Fruhstorfeb, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 286 (Antilhas). 

Mancipium fugax argante Hubner, 1806, Samm. Exot. Schmett., 1, t. 145, f. 
3-4 (macho, (nec "femea") supra). 

Colias corday HObner, 1823, Verz. bek. Schmett., p. 99, n. 1053. 

Catosilia philia Kohler, 1923, Zeit, wiss. Ins.-Biol., 18 (sep. p. 16), (Misio- 
nes, Paraguai). 

Macho. Asa anterior medindo 41 mm. de comprimento, Asas de um 
amarelo limao com as escamas androconiais de um amarelo ligeiramcn- 
te mais claro e mate, formando grandes manchas nas asas anteriores, 
sendo as da regiao apical muito alongadas, alcangando a extremidade da 
CD.; as escamas androconiais das posteriores formam estreita borda- 
dura externa. Asas anteriores com uma orla muito fina anegrada no 
^pice e pequeninas manchas de igual cor na borda extrema, bem na ex- 
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tremidade das nervuras, a CD, e atravessada por uma grande mancha 
de um lindo fulvo alaranjado; as posteriores com toda a margem externa 
mais ou menos largamente da mesma cor. Face inferior de um amarelo 
ocre muito vivo, escurecida por numerosos e minusculos pontos e estrias 
de um vermelho ferruginoso, sobretudo no apice das asas anteriores, 
aglomerando-se ainda na regiao distal onde formam algumas pequenas 
manchas em forma de V, dispostas de maneira a formar uma listra mui- 
to interrompida e flexuosa em ambas as asas, pontos semelhantes obser- 
vam-se tambem nas regioes basal e subbasal das asas posteriores. Extre- 
midade da CD, das asas anteriores com duas manchas de um bruno fer- 
ruginoso tendo o centro ligeiramente de um branco argenteo, as vezes 
ligadas e formando uma curta listra, a das asas posteriores igualmente 
marcada de duas manchas menores com o centro mais amplamente de um 
branco argenteo; margem externa das quatro asas com minusculos pontos 
brunaceos na extremidade das nervuras. Abdomen amarelo limao, tdrax 
com longos pelos de um amarelo claro, cabe<ja de um bruno ligeiramen- 
te roseo, antenas de um bruno purpurino. Tres-Rios, Jacarepagua. 

Femea com as asas de um amarelo escuro tirante ao ocraceo e toda 
a metade externa das posteriores de um vermelho fulvo, a borda costal 
e a borda abdominal destas asas mais claras. Ambas as asas apresentam 
na margem externa grandes manchas de um bruno anegrado, reunidas 
em uma estreita bordadura no apice das anteriores, onde se nota uma 
serie flexuosa e interrompida de manchas de identica cor, porem muito 
menores, alinhadas quasi paralelamente a bordadura, sendo que a ulti- 
ma esta situada abaixo da Ml. Extremidade da CD, das primeiras asas 
com uma mancha anegrada dividida pela DC. Face inferior de um ama- 
relo ocre muito escuro, inteiramente coberta por escamas de um verme- 
lho ferruginoso escuro e parcialmente manchada por aglomeragoes de ou- 
tras de um cinzento lilas um tanto brilhante, bem distintas na borda 
externa das quatro asas e apice das anteriores. A listra flexuosa da face 
oposta aparece em bruno mais claro e continua nas asas posteriores, 
sendo ai formada por manchas maiores e muito flexuosas; manchas se- 
melhantes e menores estao situadas nas regioes basal e subbasal destas 
mesmas asas, que apresentam ainda na margem externa pequenos pontos 
brunos e na extremidade da CD duas pequenas maculas de um branco 
argenteo, largamente rodeadas de bruno. A mancha DC das asas ante- 
riores e grande, bruna, com todo o centro de um branco prateado e divi- 
dido em 4 ou 5 pequenas manchas. Borda externa das asas posteriores 
com pequenos pontos brunos na extremidade das nervuras Tres-Rios, 
Jacarepagua, Rio. 
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Variedade a: 

Macho. Maior do que a forma tipica acima descrita; apice e borda 
externa com muitas escamas brunas nas asas anteriores e alguns agio- 
merados de escamas semelhantes, pouco distintos, na extremidade das 
nervuras das posteriores. Face inferior diferen?ando-se pela falta total 
de escamas e estrias de um vermelho ferruginoso. Muzo, Colombia. 

Variedade b: 

Macho semelhante a var. a, com escamas brunaceas em menor nu- 
mero e somente no dpice das asas anteriores que apresenta ainda urn 
minusculo ponto escuro DC. Cachoeira do Mei, Rio Cumina, Para. 

Variedade c: 

Macho semelhante a forma tipica, mas com a face inferior das asas 
de um amarelo ocraceo escuro, sem escamas ou estrias de um bruno fer- 
ruginoso, as maculas DC. das asas anteriores grandes e com o centro 
amplamente de um branco argenteo. Guaicaromo, Colombia. 

Variedade d: 

Macho e femea: form. vern. melanippe Cr. (Est. 8, figs. 2,3; est. 
9, figura 4.). 

Papilio melanippe Cramer, 1781, Pap. Exot., 4, p. 139, t. 361, f. E. F. (femea, 
supra, subtus), (Surinam) Pap. Dan. Cand. Jablonsky & Herbst, 1792, 
Natursyst, Ins. (Schmett.), 5, p. 206, n. 113, t. 113 (f. 5-6 (femea, supra, 
subtus). 

Phoebus philea melanippe Fruhtorfer, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 286. 

Catopsilia philea melanippe D'Almeida, 1922, Mel. Lep., 1, p. 50, n. 46, (Macho, 
femea) (form vern.). 

Phoebis philea philea f. vern. melanippe Brown, 1929, Amer. Mus. Nov.. 368, 
p. 11. Talbot in Strayid, 1935, Lep. Cat., 66, p. 535. 

Colias aricia Godart, 1819, Enc. Meth., 9, p. 94, n. 16 (Guiana, Brasil), femea. 

Callidryas philea Godman & Salvin, 1889, Biol. C. Amer., Lep. Rhop., 2. p. 91, 
n. 8 (part.). 

Catopsilia thalestria K5hler. 1923, (nec thalestris Illig.), Zeit. wiss. Inst. biol., 
18. (sep. p. 16), Misiones. 

•«sea — a 
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Consideramos melanippe como uma forma extrema de inverno de 
philea. Macho seraelhante a forma tipica acima descrita, mas com a 
face inferior das asas fortemente salpicada de escamas de um vermelho 
ferruginoso; as maculas DC. das asas anteriores sao grandes e com o 
centro largamente de um branco argenteo. Rio. A femea difere da forma 
tipica pelas suas asas de um amarelo escuro, passando ligeiramente ao 
alaranjado na borda externa das anteriores, toda a metade distal das 
posteriores de um vermelho fulvo escuro. Face inferior densamente co- 
berta de escamas de um vermelho ferruginoso, deixando dificilmente 
aparecer a cor de um amarelo-ocraceo do fundo; escamas de um cinzento 
lilas sao espalhadas por toda a superficie, condensando-se sobretudo na 
borda externa e apice das quatro asas, as1 listras e manchas flexuosas 
sao menos visiveis, mas as maculas DC de um branco argenteo sao bem 
distintas. Estado do Rio. 

Variedade e: 

Femea. Semelhante a forma tipica, de um amarelo ouro menos ocra- 
ceo na face superior das asas. Botafogo. 

Variedade f: 

Femea. Como na var. e, com as manchas da borda externa das asas 
anteriores unidas em uma bordadura e o apice mais amplamente enegre- 
cido. Botafogo. 

Variedade g: 

Femea. Semelhante a var. e. Asas anteriores tendo no meio uma 
tinta nitida, porem esbatida nas extremidades, de um laranja vivo com 
reflexes violaceos. Botafogo. 

Variedade h: 

Femea. Semelhante a var. g, com a tinta alaranjada das asas ante- 
riores pouco nitida. Face inferior de um amarelo ouro, completamente 
sem escamas de um vermelho ferruginoso, listras e manchas flexuosas 
bem marcadas, o apice bruno e as manchas de igual cor da borda exter- 
na das asas anteriores que correspondem com as da face oposta, cober- 
tos por uma tinta de um cinzento violaceo. Manguinhos, Rio. 
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Variedade i: 

Femea maior que as var. acima descritas, de um branco ocraceo sujo 
com escamas amarelas irregularmente dispostas, condensando-se sobro- 
tudo no disco das asas posteriores e ao longo das nervuras das ante- 
riores, tendo estas asas uma bordadura externa um pouco mais larga; a 
colora^ao de um vermelho fulvo da margem externa das posteriores re- 
duzida. Face inferior de um amarelo ocre claro com as escamas de um 
vermelho ferruginoso aglomerando-se na base e borda externa das asas, 
formando nesta ultima uma especie de bordadura muito salpicada de 
escamas de um cinzento violaceo ou lilas. Rio. 

Variedade j: 

irma, Kriig. 

Catopsilia philea irma Kruger, 1929, Int. Ent. Zeit., 23 (4), p. 59 (N. Peru). 

Phoebis philea philea f. irma Talbot in Strand, 1935. Lep. Cat., 66, p. 535. 

Variedade k: 

Femea. obsoleta Niep. 

Catopsilia philea obsoleta Niepelt, 1920, Int. Ent. Zeit., 14, p. 17 (Costa-Rica), 

Phoebis philea philea f. obsoleta Brown, 1929, Amer. Mus, Nov., 368, p. 11, 9; 
Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 535. 

Nao conhecemos estas duas variedades, nem conseguimos obter as 
describees originais. A primeira forma e do Peru e a segunda de Costa- 
Rica. 

Os ovos de Phoebis philea philea sao a principio brancos e mais 
tarde amarelos, alongados, atenuados na extremidade, com canaliculas 
longitudinais cortadas por numerosas e finas estrias transversais bem 
visiveis ao microscdpio; medem 1,5 mm. de comprimento. A femea na 
ocasiao da postura adeja geralmente por muito tempo sobre a planta 
que serve de alimento as suas lagartas, pousando por fim com as azas 
fechadas uma contra a outra sobre os rebentos (ela procura sempre 
fazer a postura nas Cassia que comegam a brotar) onde coloca de um a 
dois ovos; para recomebar a postura ela adeja de novo e procura outros 
rebentos sobre os quais poe novos ovos. Assim que nascem, as lagartas 
medem 2 mm. de comprimento, sao de um amarelo ligeiramente alaran- 
jado com finos pelos esbranquibados; dois dias depois sofrem a primeira 
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muda, medindo entao de 4 a 5 mm. e tornando-se de um amarelo mais 
ou menos tinto de esverdeado e possuindo pubescencia curta esbranqui- 
^ada. Depois da segunda muda seu comprimento varia de 8 a 9 mm., a 
cor fundamental conserva-se de um amarelo um pouco esverdeado, sendo 
porem atravessada nos flancos por uma linha longitudinal estreita mais 
clara, a pubescencia e brancacenta, notando-se ainda pelo corpo diver- 
sas verrugas ou granula^oes muito pequenas e espiniformes brunas pou- 
co notaveis. Depois da terceira muda seu corpo adquire um grande de 
senvolvimento (19 mm. de comprimento), e torna-se de um amarelo es- 
verdeado com as verrugas negras, os flancos percorridos por uma faixa 
longitudinal amarela, a face dorsal apresenta alguns pelos negros, a ca- 
bega de um amarelo um pouco alaranjado com pubescencia esbranquiga- 
da; mais tarde seu corpo adquire uma cor de um verde amarelado, a 
faixa lateral e de um amarelo esverdeado, notando-se abaixo dela uma 
outra formada de manchas transversals e estreitas brunas; as verrugas 
dorsais sao dispostas em duas series longitudinals e as laterals acham-se 
situadas sobre as manchas brunas. Adultas (depois da quarta muda) as 
lagartas atingem de 40 a 55 mm. de comprimento, seu corpo, alongado, 
rugoso transversalmente e atenuado para as duas extremidades, torna- 
se de um verde claro amarelado com a parte superior do dorso as vezes 
mais escura, apresentando duas series de granulagoes de um negro bri- 
Ihante, cada granulacao ericada na extremidade de uma pequena verru- 
ga espiniforme da mesma cor; a faixa de manchas dos flancos e de um 
negro avermelhado e esta, as vezes situada sobre um fundo verde escuro, 
sendo que cada mancha e marcada de uma, duas ou tres granulagoes de 
um negro brilhante, sobre cada uma das quais esta implantada uma pe- 
quena verruga espiniforme de cor semelhante; as terceiras e quartas 
manchas de cada segmento prolongam-se ate a face ventral; depois desta 
faixa lateral a cor do fundo e de um amarelo palido, sendo o ventre de 
cor identica, separado porem dos flancos por uma larga faixa longitudi 
nal de um verde amarelado, manchada de negro avermelhado sendo estas 
manchas rodeadas de cor clara e ericadas no meio de uma pequena ver- 
ruga espiniforme negra. As lagartas nos primeiros estadios so se alimen- 
tam dos brotos e fdlhas muito novas. 

A crisalida mede de 26 a 27 mm. de comprimento, e curvada, com 
uma grande gibosidade formada pelo estojo das asas; o abdomen e co- 
nico e a cabeca termina em uma grande ponta fina. A coloracao e de 
um verde cendrado muito claro com alguns tons de um verde azul, 05 
raios das asas e uma linha que se estende sobre o abdomen sao um pouco 
mais claros. Algumas crisalidas sao de um roseo purpurino claro, mais 
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escuro no estojo das asas, marmorisadas de branco e de amarelo limao, 
o meio, os raios e as bordas dos estojos das asas, bem assim uma linha 
longitudinal nos flancos do abdomen sao desta ultima cor. 

A evolugao completa do ovo ao imago e a seguinte: 

Novembro 1915 Abril 1916 Julho 1916 

Postura 1 17 (colheita) 4 
Nascimento lagartas 5 20 10 
l.a muda 7 24 14 
2.a " 10 26 17 
3.® 12 29 22 
4* 15 2 Maio 29 
Ninfose 24 8 9 Agosto 
Nascimento images 9 1, 5 2 Dezembro $ 21 Maio 2 9 22 " 

Phoebis philea tern os mesmos habitos e o mesmo voo das demais 
especies do genero. No Rio de Janeiro ela e uma especie multivoltina; a 
evolu^ao do ovo ao imago dura um mes na primavera, verao e outono e 
mes e meio no inverno, ela tern pois de 10 a 11 geracoes por ano. 

Ela e comum nos meses de Janeiro, fevereiro, abril, maio, fins de 
j'ulho, agosto a dezembro, aparece porem iscladamente nos outros meses 
do ano. A postura e efetuada em todos os meses do ano. 

P. philea philea voa desde o sul dos Estados Unidos da America do 
Norte ate a Bolivia, Paraguai e norte da Argentina. Nossos exemplares 
sao das seguintes localidades: Colombia: Muzo, Guaiacaromo; Para: Ca- 
choeiras do Tronco e da Paciencia no Rio Cumina; Estado do Rio: Nova- 
Iguassu, Sai, Rubiao, Angra dos Reis; Distrito-Federal: Tres-Rios. 
Tanque, Covanca, Pavuna em Jacarepagua, Itapeva, Sumare, Ita, Ipe, na 
Serra de S. Teresa, etc.; Rio Grande do Sul: Colonia Guarani. 

b — Phoebis philea thalestris (111.) 
Est. 3, fig. 8; est. 5, fig 6; est. 8, fig. 4; est. 9, fig. 5 

Papilio thalestris Illiger, 1802, III, Mag. Ins., 1, p. 207 (Pap. Danaus), S. 
Domingo). 

Colias thalestris Hubner, 1819-26, Samm. Exot. Schmett., 2, t. 133 ( f. 1-2, S, 
supra, subtus), 1.134, f. 3-4 (c5 supra, subtus) t. 135 (femea, supra, 
subtus). 

Callidryas thalestris Boisduval. 1836, Spec. Gen. Lep., l,p. 621 (Patr. part, 
fals.); Poey, 1816, Mem. Real Soc. Econ. Haban.,2 (2), p. 299; Double- 
day, Westwood & Hewitson, 1847, Gen. D. Lep., 1, p. 68, n. 12 (Cuba, 
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Haiti); Men6tri6s, 1855, Enum. Corp. Anim. Mus. Petr., 1-L6p., p. 14, 
n. 234 (Patr. fals.); Lucas in Sagra, 1857, Hist. Cuba, 7, p. 500 (Cuba); 
Herrich-Schaffer, 1864, Cocr.-BIatt. zool.-min. Ver. Regensb., 18, p. 169, 
n. l(Cuba); Herrich-Schaffer, 1867, op. cit. 21,p. 140; Butler, 1872, 
Lep. Exot., p. 93, n. 24, p. 155, t. 35, f. 5-8 (macho, femea, supra, subtus), 
(patr. part, fals.); Dewitz, 1877, Stett. Ent. Zg., 38, p. 237 (Porto-Rico); 
MdscHLER, 1890, Abh. Senk. Nat. Ges., 16, p. 94 (Porto-Rico); Sharpe, 
1898, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 365, n. 24 (S. Domingos); Butler, 1904, 
Ann. Mag. Nat. Hist., 14, p. 412; Kirby in Hiibner, 1906 ?, op. c. ed. 
Wystman, 2, t. 346 $ (supra, subtus), t. 347 $ (supra, subtus), t. 348 
2 (supra, subtus). 

Catopsilia thalestris Gundlach, 1881, Papilio, 1, p. 112, (Cuba); Gundlach, 
1881, Contr. Ent. Cuban., 1, p. 107; Staudinger, 1885, Exot., Tagf., 1, p. 
38; Gundlach, 1891, Contr. Ent. Cuban., suppl., p. 449; Hall, 1925. 
Entomol., 58, p. 164, n. 29. (Hispaniola); Forbes, 1927, Ann. Amer. 
Ent, Soc., 20 (4), p. 480; Fulda, 1931, Ent. Rundsch., 48 (17), p. 179 
(Haiti). 

Phoebus philea thalestris Fruhtorfer. 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 286. (Cuba). 

Catopsilia philea thalestris Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 86; Forbes. 1927, 
Ann. Amer. Ent. Soc., 20 (4), p. 475, 478 (= femea editha). 

Phoebis philea thalestris Brown. 1929. Amer. Mus. Nov.. 368, p. 11, f. 14-16 
(genit.), (Antilhas); Talbot. 1935. in Strand. Lep. Cat., 66, p. 535 (West 
Indies); Bates M., 1935, Bull. Mus. Comp. Zool., 78 (2), p. 134, n. 31 
(Cuba, Hispaniola). 

Colias philea Menetries, 1832, Bull, Soc. Imp. Nat. Moscou, 5, p. 296, ft. 6 
Haiti). 

Callidryas philea Boisduval, 1836, Spec. Gen. Lep., 1, p. 619, n. 13 (part.). 

Callidryas solstitia Butler, 1869, Ann. Mag. N. Hist., 4 (4), p. 203, n. 3 
(femea, [macho = avellaneda]). 

Callidryas solstitia var. Butler, 1872, Lep. Exot., p. 93 (femea = thalestris). 

Callidryas editha Butler, 1870, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 10. (Haiti) 2 (<5 
alia sp.); Butler, 1872, Lep. Exot., p. 105, t. 39, f. 2-4 (femea, supra, 
subtus; nec. f. I, 3, macho, alia sp.) ; Butler, 1904, Ann. Mag. Nat. 
Hist., 14, p. 412. 

Catopsilia editha Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 87, t. 26a (fig. 2, femea 
[nec f. 1, macho, alia sp.]); Hall, 1925, Entom., 58, p. 164, n. 28, 
(Hispaniola). 

Catopsilia philea thalestris editha Forbes, 1927, Ann. Ent. Soc. Amer., 20 (4), 
p. 480 (femea). 
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Phoebis philea thalestris t. temp, editha Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368. 
p. 11; Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 535, (part.). 

Phoebus philea kiibneri Fruhstobfeb, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 286 (nom. 
nov. pro C. thalestris Hiibn.). 

Catopsilia philea hiibneri Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 86 (sub synon.). 

Temos exemplareg de ambos os sexos desta subespecie procedentea 
da Serra Maestra em Cuba e que nos foram presenteados pelo nosso ami- 
go e colega FrEre ClemEnt. 

Incluimos a femea de editha Butl, na sinonimia de thalestris, poia 
segundo Brown ela e simples variedade desta ultima. O macho e, se- 
gundo Forbes, um sinonimo de eubtde L. A quantidade de material de 
Pierididae que possuimos das Antilhas e insignificante, porisso nSo po- 
demos confirmar as observagoes destes dois autores; si o macho do 
editha e de fato igual a eubule, o que e bem possivel, pois a figura de 
Butler concorda com certos individuos de eubtde descritos no presente 
trabalho. devera ele ser incluido na sinonimia desta ultima especie. 

Thalestris difere da subespecie tipica pela macula alaranjada das 
asas anteriores maior, alcan^ando o SM, pela extremidade da CD. mar- 
cada de uma mancha mais ou menos orbicular anegrada, pelas asas 
posteriores alaranjadas. tendo somente a base e a borda superior de 
um amarelo limao. Face inferior sem tracinhos de um vermelho ferru- 
ginoso, com todos os desenhos de um bruno escuro tirante ao ferrugi 
noso, bem marcados. manchas de cor semelhante notam-se na borda ex 
terna das posteriores, sendo uma situada defronte da CD., muito grande. 
irregular e bem distinta e tres outras pequenas, submarginais, pouco 
nitidas, formadas pela aglomera^ao de escamas e dispostas no espago 
compreendido entre a grande mancha e o apice. A femea tern as asas 
de um fulvo escuro ferruginoso com quasi todas as nervuras e a borda 
costal das anteriores amarelas, a borda abdominal e a borda interna 
das posteriores sao ligeiramente mais claras, tirante ao fulvo ocraceo; 
todas as maculas anegradas sao bem desenvolvidas, sobretudo a do apice 
das asas anteriores e as da borda externa das posteriores, estas ultimas 
precedidas internamente de 3 ou 4 manchas, das quais as duas primei- 
ras menores, as outras duas as vezes reunidas formando um largo trago 
que se uno as maculas marginais. Face inferior com os mesmos dese- 
nhos da face superior, porem maiores, de um bruno ferruginoso, todo o 
tergo posterior das segundas asas de cor identica; estes desenhos sao 
parcialmente cobertos de escamas de um cinzento lilas. Nossos exempla- 
res sao da Serra Maestra na ilha de Cuba. Frere ClEment, leg. 
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A femea acima descrita, a unica que possirimos de Cuba, e uma va- 
riedade, a femea tipica, que conhecemos pelas figuras de Butler, tern 
as asas de um amarelo ocraceo como o de certas variedades de philea 
e a borda externa das asas superiores largamente manchada de ver- 
melho. 

Genitalia de philea philea: valvas semelhantes as de argante, com o 
processo distal mais longo e grosso, nao pontudo na extremidade, o da 
margem costal muito menor, o interno (harpa) muito desenvolvido e eri- 
gado de longos e grosses espinhos. Uncus muito largo, com toda a porgao 
distal espatulada, terminando abrutamente em uma pequena ponta; pro- 
cessos articulantes menores. Penis flno, alongado, ligeiramente estreita- 
do no meio, com dois espinhos muito pequenos e pouco perceptiveis na 
extremidade distal. 

5 — Phoebis avellaneda (H.-Schaff) 
Est. 1, fig. 9; est. 2, fig. 7; est. 5, fig. 1; est. 7, fig. 2; est. 8, fig. 1; est. 10,fig. 1 

Callidryas avellaneda Herrich-Schaffer, 1864, Corr.-Blatt. zool.-min. Ver. 
Regensb. 18,p. 169,n.2 (macho), (Cuba); Butler, 1872, Lep. Exot., p. 
95, n. 26, t. 36, f.3-5 (macho,femea,supra, subtus). (Cuba); Butler, 
1873, ibidem, p. 155; 1904, Ann. Mag. N. Hist., 14, p. 412. 

Catopsilia avellaneda Gundlach, 1881, Contr. Ent. Cuban., 1, p. 109; Gun- 
dlach, 1881, Papilio, 1, p. 112 (Cuba); Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, 
p.86,t. 25d, (macho, supra, femea, supra, subtus); Hall, 1825, Entomol., 
5^, p. 164, n. 30. (Hispaniola); 

Phoebis avellaneda Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 11, f. 17, 19, (genita); 
Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 535-536 (Haiti?, Cuba); BATES, 
1935, Bull. Mus. Comp. Zool., 78 (2), p. 134, n. 32 (Cuba, Hispaniola); 

Catopsilia avellanada Forbes, 1927, Ann. Ent. Soc. Amer., 20 (4), p. 475, 478, 
480. 

Phoebis avellanada Klots, 1929, Bull. Brookl. Ent. Soc., 24 (4), p. 136, t. 23, 
f. 7 (genit.); Klots, 1931, Entomol. Amer., 12 (3), p. 182. 

Callidryas thalestris var, Herrich-Schaffer, 1862, Corr.-Blatt. zool.-min. Ver. 
Regensb., 16, p. 119. 

Callidryas solstitia Butler, *1869, Ann. Mag. N. Hist., 4 (4), p. 203, n, 3 
(part., femea alia sp.), (patr. fals.); Bluter, 1872, Lep. Exot., p. 95, 
n. 25, t. 36,f. 1-2 (macho, supra, subtus), (patr. fals.); Butler, 1904, 
Ann. Mag. N. Hist., 14, p. 412. 

Phoebis solstitia Butler, 1873, Lep. Exot., p. 155; Brown, 1929, Amer. Mus. 
Nov., 368, p. 11 {= avellaneda). 
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Catopsilia avellaneda solstitia Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 86, t. 25d 
(macho, supra), (patr. fals.). 

£ a mais bela especie do genero. Macho. Comprimento da asa an- 
terior 42 mm. Asas anteriores de um amarelo limao vivo como em philea, 
passando porem ao amarelo mesclado de fulvo alaranjado para a borda 
externa, onde se acham as maculas androconiais; a metade interna da asa 
6 ocupada por um espa?o de um lindo vermelho fulvo que corre externa- 
mente em sentido obliquo, comegando junto a SC, atravessando a extre- 
midade da CD., onde se nota uma mancha orbicular anegrada, precedi- 
da muitas vezes por uma outra da cor do fundo, e terminando antes do 
angulo interno, de onde emite frequentemente um ou dois finos raios que 
alcangam a margem externa; para o lado interno este espago vermelho 
fulvo e mais estreito superiormente, ocupando somente a metade exter- 
na da CD., dilatando-se porem abaixo da mediana ate a base da asa, onde a 
coloragao e um pouco mais clara. Asas posteriores de cor identica ao do 
espago do disco das anteriores, pouco mais claro para as bordas costal e 
abdominal, com uma ligeira tinta de um amarelo limao ao lado da SC.. 
entre a sua base at6 o nascimento de Rl; as manchas de escamas an- 
droconiais bem visiveis, de um amarelo limao mesclado de fulvo; nervu- 
ras amarelas nas asas anteriores, sendo igualmente desta cor a M. e SC 
das posteriores. Face inferior amarelo ocraceo vivo com muitas esca- 
mas de um vermelho fulvo, as listras ou raios sinuosos como em philea, 
porem bem marcados. notando-se uma listra mais larga, interrompida. 
na regiao subbasal das asas posteriores, tendo ainda estas asas duas 
pequenas manchas na extremidade da CD de um branco argenteo, 
circuladas de bruno avermelhado e pequenos pontos marginais na ex- 
tremidade das nervuras. Asas anteriores tendo na extremidade da CD. 
uma mancha alongada, transversal, de um fulvo ferruginoso, com o centro 
de um branco argenteo menos puro que o das maculas das asas pos- 
teriores e dividido em 5 ou 6 pequenas manchas; toda a borda interna e 
largamente alaraniada e a externa marcada de um pequeno ponto es- 
curo na extremidade das nervuras. Cuba: Santiago. Frere Clement, leg. 
Femea semelhante a de philea, mas com as asas anteriores mais arre- 
dondadas no apice e concavas na borda externa, de um amarelo limao 
um pouco escuro, deixando aparecer em toda a sua superficie, de um 

modo irregular, maior ou menor numero de escamas de um fulvo ala- 
ranjado. principalmente nas bordas interna e externa; a macula DC. 6 
muito grande, anegrada, rodeada de fulvo, a bordadura externa anegra- 
da e estreita no apice e formada de grandes manchas na margem ex- 
terna, recuada mais para o interior que a de philea, deixando aparecer 
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uma estreita listra marginal alaranjada ou fulva; a listra flexuosa que 
corre do lado interne da bordadura e formada de manchas muito maio- 
res do que as de philea. Asas posteriores de um fulvo alaranjado com 
jprandes manchas anegradas na borda externa, igualmente um pouco 
afastadas da margem, precedidas do lado interno de cinco pequenas 
manchas, irregularmente dispostas, sendo a penultima em forma de um V 
muito aberto ou de um acento circunflexo (^O- Face inferior de um 
fulvo ocraceo com escamas de um amarelo ocraceo espalhadas por toda 
a superficie, tendo os mesmos desenhos do macho, mas as listras fle- 
xuosas transversals sao menos nitidas, bem assim as manchas da borda 
externa da face superior, devido a numerosas escamas de um cinzento 
lilas que cobrem estes desenhos, escamas que se aglomeram sobretudo no 
-apice e borda externa das asas anteriores e nas bordas externa e abdo- 
minal das posteriores. O abdomen e de um amarelo ocraceo na femea. de 
um amarelo limao no macho, torax com pelos de um amarelo mais claro. 
cabeca com pelos de um bruno avermelhado, antenas de um cinzento 
roseo, mais pronunciado na femea, passando ao amarelado na face in- 
ferior. Sierra Maestra, Cuba, F. ClEment, leg. 

Variedade a: 

Macho. Asas anteriores com o espago de um vermelho fulvo mais 
estreito, fo alcangando a extremidade da CD no seu angulo inferior, pos- 
teriormente e igualmente bem mais estreito, nao atingindo a base da 
asa. Face inferior com as listras ou raios transversals mais apagados, 
sobretudo os distais das asas posteriores. Santiago de Cuba. 

Variedade b: 

Femea. Asas anteriores deixando aparecer um maior numero de es- 
camas fulvas. Face inferior com os dois pontos de um branco argentco 
das asas posteriores situados sobre uma grande mancha de um bruno 
ferruginoso. Santiago de Cuba. FrErE ClEment, leg. 

Variedade c: 

Femea, semelhante a var. b, mas a fina listra da borda externa das 
asas anteriores e toda a metade externa das posteriores de um verme- 
lho fulvo escuro. Face inferior mais escura e com as listras flexuosas 
mais apagadas. Cuba. 

Genitalia; valvas subtriangulares, com a extremidade distal nao se 
prolongando em um longo e fino processo, mas apenas terminado em 
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uma larga ponta triangular; processo marginal terminando em ponta 
aguda, processo interno (harpa) em forma de um pe, muito grande e 
erigado de longos espinhos. Uncus espatulado para a extremidade, finali- 
zando porem em uma fina ponta; os processes articulantes pequenos. 
Falosoma como o de philea, porem um pouco mais sinuoso, mais curva- 
do na extremidade, apresentando ai dois espinhos dos quais o proximal 
muito pequeno e o distal bem desenvolvido. 

uma especie prdpria da ilha de Cuba, Hispaniola.onde e comum. 
Nao ha certeza que ela voe tambem em Haiti. Nossos exemplares sao de 
Cuba. FRfeRE Clement, leg. 

6 — Phoebis neocypris (Hiibn.) 
Est. 1, figs. 2, 6; est. 4,figs. 2,3; est. 5, fig.4; est. 7, figs. 4, 6; est. 8,fig. 6 

Colias neocypris Hubner, 1819-26, Samm. Exot. Schmett., 2, t. 126, f. 1-2 
(macho, supra, subtus). 

Callidryas neocypris WEroEMEYER. 1863, Proc. Ent. Soc. Phil., 2, p. 152; 
Herrich-Schaffer, 1867, Corr.-Blatt. zool.-min, Ver. Regensb., 21, p. 
139; Hopffer, 1869, Stett. Ent. Zg., 30, p. 434. (Brasil); Butler, 1871; 
Lep. Exot., p. 68, t. 26, f. 3-6 (macho, femea, supra, subtus), (Brasil); 

Phoebis neocypris Butler, 1873, Lep. Ex. p. 155 (Subgen Metura); Fruhstor- 
fer, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 291 (part.). 

Parura neocypris Butler, 1904, Ann. Mag. N. Hist., 14, p. 412. 

Catopsilia neocypris Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 86 (Brasil oriental). 

Catopsilia cypris f. neocypris Kohler, 1923, Zeit. wiss. Ins.-Biol., 18, sep. p. 18, 
(Misiones). 

Phoebis neocipris Klots, 1929, Bull. Brookl. Ent. Soc., 24, p. 210. 

Callidryas irrigata Butler, 1870, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 9, n. 2, (femea, 
nec "macho" (Brasil); Butler, 1871, Lep. Exot., p. 68, n. 19, t. 26, f. 1-2 
(femea, supra, subtus), (Ipanema?, Brasil). 

Phoebis h-rigata Butler, 1873, Lep. Exot., p. 155 (subgen. Metura). 

Catopsilia irrigata Staudinger, 1884, Exot, Tagf., 1, p. 37 (Sul Brasil); 
Mabilde, 1896, Guia Pract., p. 58; Hoffmann, 1935, Ent. Rundsch., 52 
(7), p. 82 (S. Catarina). 

Parura irrigata Butler, 1904, Ann. Mag. X. Hist., 14, p. 412. 

Catopsilia cipris ab. irrigata Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 86, (Brasil). 

Catopsilia rurina Kohler. 1923, (nec Felder), Zeit. wiss. Ins.-Biol., 18, (sep.p. 
16, (Misiones). 
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Phoebis cipris f. neocipris Talbot in Strand, 1935, L6p. Cat., 66, p. 540. 

? ? Kirby in Hiibner, 1906?, Eamni. Exot., Schmett., ed. Wytsman, 2, 
349, f. 1-2, (macho, supra, subtus). 

Aceitamos a neocypris Hiibn. como especie tipica, caracterizada pelo 
maior numero de desenhos da face inferior das asas e bracteolata Butl. 
para a forma com os desenhos reduzidos, desprezando a cipris F. (1793) 
por ser um homonimo de cipris Cr. (1777). 

Macho tendo 36 mm. de comprimento na asa anterior. Asas de um 
amarelo vivo tirante ao alaranjado, sobretudo no disco das anteriores 
e borda externa das posteriores, com uma bordadura de escamas andro- 
coniais de um amarelo mais claro e mate, muito larga nas asas ante- 
riores, ocupando todo o tergo distal, avangando superiormente ate o meio 
da borda costal deixando aparecer na margem externa e apice uma fina 
orla de um amarelo alaranjado mais ou menos nitido, marcada na ex- 
tremidade das nervuras de pequenos pontos enegrecidos. Asas posterio- 
res com a borda abdominal chanfrada e o angulo anal prolongado em 
uma curta cauda, as escamas androconiais formam quatro ou cinco man- 
chas muito menores do que as das asas anteriores, retangulares, sendo 
a quinta, quando existe, muito pequena jextremidades das nervuras com 
um ponto muito pequeno enegrecido. Face inferior de um amarelo ocre 
muito escuro, cheia de pequenas manchas bem nitidas de um fulvo escuro 
ou tirante ao ferruginoso, os raios ou listras flexuosas colocados coma 
nas demais especies do genero, de um bruno ferruginoso, bem visiveis, 
sobretudo a do disco das posteriores que apresenta larga mancha na 
extremiade da CD. marcada de dois pontos de um branco argentco; a 
extremidade da CD. das asas anteriores com duas manchas geminadas 
de um bruno tirante ao ferruginoso com o centro mais claro, a borda 
interna de um amarelo mais claro; borda externa das quatro asas apre- 
sentando na extremidade das nervuras um pequenino ponto enegrecido. 
Argentina: Prov. Corrientes, S. Tome. Femea de um amarelo muito 
mais claro sem tons alaranjados, com uma macula orbicular anegrada 
na extremidade da CD. das asas anteriores, o apice ligeiramente bruna- 
ceo e algumas aglomeracoes de escamas de igual cor, pouco distintas, as 
vezes tirante ao bruno ligeiramente avermelhado, colocadas na extremi- 
dade das nervuras da borda externa; aglomeracoes semelhantes notam-se 
na borda externa das asas posteriores. Franjas brunas. Face inferior de 
um branco glauco tirante ao amarelo ocraceo palido, sobretudo para a 
borda externa com as manchinhas que se acham espalhadas pela super- 
ficie em menor numero, de um bruno avermelhado com tons violaceos,. 
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pouco nitidas; todas as listras flexuosas bem marcadas, desta ultima cor, 
com reflexes argenteos, principalmente na por^ao interna de cada mancha 
e nas aglomera^oes de escamas da borda externa e situadas na extremidade 
das nervuras das asas posteriores. Macula DC. das asas anteriores 
grande, geminada, com tons violaceos, os dois pontos DC. das posteriores 
argenteos, situados sobre uma mancha bruna menor e menos nitida do 
que a do macho. Argentina, Prov. Corrientes, S. Tome. 

Variedade a: 

Macho. Regiao discal das asas anteriores com o torn alaranjado mais 
fraco, a DC. inferior com escamas enegrecidas. Face inferior com menor 
numero de manchinhas de um fulvo escuro, os raios flexuosos sao porem 
bem marcados, o da extremidade da CD. das asas posteriores mais es- 
treito, porem muito mais alongado, quasi atingindo a borda costal. Mu- 
nicipio Venceslau, S. Paulo, Raymundo Benedicto, leg. 

Variedade h: 

Macho. Face superior com a da forma especifica acima descrita; 
face inferior semelhante a da var. a, com os raios flexuosos menos mar- 
cados, o da extremidade da CD. das asas posteriores mais estreito e 
curto, as maculas DC. das anteriores nao geminadas, sendo a inferior 
maior, com o centro de um branco argenteo. Rio. 

Variedade c: 

Macho semelhante a var. h, mas com um maior numero de manchi- 
nhas de um fulvo escuro na borda externa, em redor das nervuras. Palma. 

Neocypris tern as valvas muito semelhantes as de argante, sendo 
porem o process© distal mais curto e grosso, o marginal menor, com a 
extremidade mais aguda, o interne (harpa) maior e com esninhos mais 
longos. Uncus como o de porem, mais largo, os processes articulan- 
tes mais longos; falosoma de largura uniforme, salvo na extremidade 
onde e fino, pontudo e mais curvado do que o de argante; na sua me- 
tade distal ha dois minusculos espinhos pouco perceptiveis. 

Variedade d: 

^,9. BracteoJata Butler (Est. 4. f. ?>; est. 5, f. 4; est. 7, f. 4 ; Est. 

8, f. 6). 
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Callidryas bracteolata BUTLER, 1865, Proc. Zool. Soc. Loud., p. 458, n. 6, t. 26, 
f. 6(femea, supra e subtus), (Brasilj ; Butler, 1872, Lep. Exot., p, 69 
(femea), (= cipris F.), 

Parura bracteolata Butler, 1904, Ann. Mag. Nat. Hist., 14, p. 412, 

Papilio cipris Fabricius, 1793, (nec Cramer) Ent. Syst., 3 (1), p. 212, n. 
663 (Sine patr.) (macho); Donovan, 1824, Nat. Repos., 2, t. 40, f, 1. 

Colias cipris Godart, 1819, Enc. Meth., 9, p. 85, 91, (Brasil, Guiana). 

Callidryas cipris Weidemeyer, 1863, Proc. Ent. Soc. Phil., 2, p. 151; Butler, 
1869, Cat. Fabric. Lep., p. 221, (Brasil); Butler, 1871, Lep. Exot., p. 69, 
n. 20, t. 26, f. 7-10 (macho, femea, supra, subtus), (Brasil, Peru); 
Edwards, 1873, Syn. Butt. N. Amer., p. 6 (New Mexico); Capronnier, 
1874, Ann. Soc. Ent. Belg., 17, p. 12, n. 28 (Brasil: Barbacena); Druce, 
1876, Proc. Zool, Soc. Lond., p. 243, n. 2, (Peru: Cosnipata); Gosse, 
1880, Entomol., 13, p. 196, (Paraguai); Holland, 1931, Butt, Book, rev. 
ed. p. 290, t. 73, f. 30 {$ Sul Texas). 

Callidryas cypris Boisduval, 1836, Spec. Gen, Lep., 1, pag. 623, num. 17 
(macho, femea), (Brasil); Doubleday; Westwood & Hewitson, 1847, 
Gen, D. Lep., 1, p. 68, n. 14; Men6tri6s, 1855, Enum. Corp. Anim. 
Mus. Petr., 1-Lep., p. 14, n. 236; Moschler, 1878, Stett, Ent. Zg., 39,. 
p. 299; Burmeister, 1879, Rep. Argentina Lep., 5, p. 98, n. 1, Atlas, p. 14. 

Phoebis (Metura) cipris Butler, 1873, Lep. Exot., p. 155. 

Catopsilia cipris Staudinger, 1884, Exot., Tagf., 1, p. 37 (America Sul, Central); 
Weymer, 1894, Stett. Ent. Zg., 55, p. 320, n. 34, (Rio Grande do Sul); 

Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 86, t. 25b, (macho, femea, supra).. 
(Brasil, Peru); Joergensen, 1916, An. Mus, Nac. B.-Aires, 28, p. 494, n. 

28, (Norte e Centro da Argentina, Peru, Brasil); Giacomelli, 1917, 
Physis, 3, p. 381; Topp, 1918, Peru-Bolivia Bound Commission, pagina 6; 

Hayward, 1926, Entom. Rec. a Journ. Var., 38, p. 109, (ovum); Zikan^ 
Ent. Rundsch., 45 (2), p. 7,n. 42 (Itatiaia); Hayward, 1929, Rev. Soc 
Ent. Argent., 7, p. 214, (migrat.); Hayward, 1935, Rev. Soc. Ent. 
Argent., 7,p. 192 (Concepcion de la Sierra, arroyo S. Maria); Hoffman, 
1935, Ent. Rundsch., 52 (7), p. 82 (Jaragua); Hayward, 1935, Proc. 
South Lond. Ent. N. Hist. Soc., p. 63; Hoffmann, 1937, Ent. Zeit.^ 
Frankf., 50 (44), p. 512; Hoffmann, 1937, ibidem, 50 (45), p. 525 
(ovum, larva, pupa). 

Catopsilia cypris Kohler, 1923, Zeit. wiss. Ins-biol., 18, (sep. p. 16), 
(Misiones, Bolivia); Biezanko, 1938, Sobr., alg. Lep. ocor, Curitiba^ 
p. 5; Biezanko, 1938, Rev. Agron. P. Alegre, 2 (16, 17), sep. p. 5; 
Biezanko, 1938, O Campo, 9 (97),sep.p.4; Biezanko & Freitas, 1938, 
Bol. Esc. Agr. Eliseu Maciel, 25, sep. p. 5; Biezanko, 1938, Bol. Biol.r 
n, ser.,3 (3,4), p. 120. 

Parura cipris Grote, 1900, Proc. Amer. Phil. Soc., 39, p. 51. 
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Phoebis cipria Butler, 1904, Ann. Mag. Nat. Hist., 14, p. 413; Talbot ii> 
Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 539-540, (Texas, ao sul Brasil, Para 
guai, Bolivia, Perti, Uruguai, Argentina^. 

Phoebis cypris Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 16, f. 26-28 (Genit.) ; 
Klots, 1931, Entom. Amer., 12 (3), p. 182. 

Catopsilia cipria cipna Forbes, 1927, Ann. Ent, Soc. Am^r., 20 (4), p. 476. 

Catophilia cipria Mabilde, 1890, Uuia Pract., p. 58, t. 2, f. 8; 

Phoebia neocypria fRUHTORFER, 1907, Stett, Ent. Zg., 68, p. 291 (part.). 

Phoebis neocypTia irrigata Fruhstofer, 1907, ibidem, p. 291, (Sul Brasil, Pn- 
raguai). 

Phoebia neocipria Forbes, 1927, Ann. Ent. Soc. Amer., 20 (4), p. p. 475s 480; 

Callidryaa philea Holland, 1931, Butt. Book, rev. ed., p. 290, t. 73, f. 30. 
(macho). 

Bracteolata parece ser uma forma de verao, ditinguindo-se de neo~ 
cypris pela falta da tonalidade alaranjada da face superior das suas asas, 
nas asas anteriores falta igualmente a estreita orla desta ultima cor. Face 
inferior de um amarelo claro ligeiramente ocraceo, tendo espalhadas pela 
superficie muito poucas manchinhas de um fulvo escuro, os raios fie 
xuosos muito apagados, as maculas argenteas da extremidade da CD. 
das asas posteriores pequenas. Argentina: Prov. Corrientes, S. Tome, 
Femea de um amarelo limao muito claro ou amarelo enxofre, com o apice- 
das asas anteriores ligeiramente bruno e a borda externa com pontos 
enegrecidos menores. Face inferior de um branco esverdeado com muitan 
escamas de um bruno palido, pouco visiveis, os raios flexuosos de um 
branco argenteo e nao brunos, a macula DC. das asas anteriores com o 
centre largamente de um branco prateado menos puro porem que o das 
mdculas DC, das posteriores. Parana. Starwiaski, leg. 

Genitalia identica a de neocypris. 

Variedade e: 

Macho semelhante a var. d (bracteolata). Face inferior quasi sem 
manchinhas de um fulvo escuro e com os raios flexuosos quasi, inteira- 
mente apagados; DC. de ambas as asas apenas com uma macula muito 
pequena brunacea com o centro de um branco argenteo muito menos 
puro do que o das outras formas aqui descritas. Bodoquena, Mato 
Grosso, 30 X 1938. 
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Variedade f: 

Femea. Semelhante a femea de bracteolata, mas de um amarelo en- 
xofre mais claro, como os pontos enegrecidos da borda externa quasi in 
visiveis, franjas nitidamente de um bruno escuro. Face inferior com us 
raios argenteos menos marcados. Argentina: S. Tome, Prov. Corrientes. 

Neocypris tern os mesmos habitos e o mesmo voo das demais espe- 
oies do genero, seu habitat estende-se, segundo alguns autores, do Texas 
a Argentina. Ela e bem rara no Rio e muito comum em todo o sul do 
Brasil e na Argentina. Possuimos exemplares das seguintes localida- 
des: Rio de Janeiro, D. F.; Tres-Rios em Jacarepagua; Municipio de 
Venceslau em S. Paulo; Parana: Palma; Argentina, Provincia de Cor- 
rientes; S. Tome. No Rio, encontramos exemplares nos seguintes meses: 
Janeiro, maio, setembro e outubro. 

7 — Phoebis rurina (Feld.) 

Est. 7, fig. 1; est. 10, fig. 2; est. 12, fig. 2. 

Callidryas rurina Felder, 1861, Wien. Ent. Mon., 5, p. 82, n. 36, (macho, femea, 
[Venezuela]); Feeder, 1865, Reise Nov. Lep., 2, p. 154, t. 26, f. 9-11. 
(macho, supra, femea, supra, subtus); Herrich-Schaffer, 1867, Corr. 
Blatt. zool.-min. ver, Regensb., 21, p. 139; Hopffer, 1869, Stett. Ent. Zg., 
30,p.434. (Colombia); Butler, 1871, Lep. Exot., p. 76, u. 22, t. 29, f. 
5-8, (macho, femea, supra, subtus); Druce, 1876, Proc. Zool. Soc. Lond., 
p. 243, n. 3, (Huiro, valley of Santana, Peru); Hopffer, 1879, Stett 
Ent. Zg., 40, p. 86, n. 95, (Venezuela, Peru, Bolivia); Godman & Salvin, 
1880, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 126, n. 226, (Manaure). 

Phoebis rurina Godman & Salvin, 1889, Biol. C. Amer., Lep. Rhop., 2, p. 143, 
n. 1, (synon. part ; patr. part, falsa); Klots, 1929, Bull, Brookl. Ent. 
Soc., 24 (4), t. 23f. 5, (genit.); Brown, 1929, Amer, Mus. Nov., 368, p. 
18,f. 29-31, (genit.), (Venezuela, Colombia, Equador, Peru, Amazonas); 
Klots, 1931, Entom. Amer., 12 (3), p. 182; Butler, 1873, Lep. Exot., 
p. 155, subgen. Metura). 

Catopsilia rurina Staudinger, 1884, Exot. Tagf., 1, p. 37, t. 21, (macho, supra, 
subtus), (Venezuela, Colombia, Equador, Peru); Weymer in Stiibel, 1890, 
Reise S. Amer. Lep., p. 31,35; Rober in Seitz, 1909, Macrol,, 5, p. 86, 
t. 25c (macho, femea); Strand, 1922, Arch, f, Naturgesch., A. 8, p. 271. 
(Peru); Oberthur, 1923, Et. Lep. Comp., 21 (2), p. 156, t. 568, f. 4900- 

4901, (ginandromorfa), (Colombia); Apolinar-Maria, 1926, Bol. Soc. 
Col. C. Nat., 84, p. 49; Klots, 1929, Bull. Brookl. Ent. Soc., 24 (3), p. 
142,t. 20,f. 1 (genital.). 
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f'nmra rurina Bluter, 1904, Ann. Mag. Nat. Hist., 14, p. 412; ToPP, 1918, 
Peru-Bolivia Bound. Commission, p. 6. 

Phoebis neocypris rurina Fruhstorfer, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 291. 

Catopsilia neocipris rurina Forbes, 1927, Ann. Ent. Soc. Amer., 20 (4), p. 476, 
478, 480. 

Phoebis rurina rurina Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 539, (Peru. 
Equador, Colombia, Venezuela, Guianas, Amazonas). 

Phoebis neocypris ssp. Fruhstorfer, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 291, (Equa- 
dor); Fruhstorfer, 1907, ibidem, p. 291, (Peru). 

Macho maior do que o de neocypris (comprimento da asa anterior 
42 mm.), com o mesmo formato de asas e de coloragao muito semelhante; 
o disco das asas anteriores 6 de um amarelo alaranjado mais vivo, bem 
assim a borda externa das posteriores; os dois ter<jos basais destas asas, a 
base, a borda costal, borda interna e manchas de escamas androconiais 
das asas anteriores de um amarelo limao vivo como neocypris, as man- 
chas marginais de escamas androconiais das posteriores sao porem de 
um amarelo alaranjado claro; ambas as asas tendo geralmente na 
margem externa estreita orla alaranjada, marcada na extremidade das 
nervuras por um pequeno ponto bruno. Face inferior semelhante a desta 
ultima especie, com as listras flexuosas bem marcadas, de um bruno 
ferruginoso, as maculas argenteas da extremidade da CD. maiores. Guai- 
caromo. Apolinar-Maria, leg. 

Femea maior que o macho e com as asas de um amarelo mais claro, 
sem tonalidade alaranjada, as anteriores com uma grande macula DC. 
quatro ou cinco pequenos pontos fornados de escamas brunas na regiao 
distal, dos quais tres subapicais e um ou dois situados nas celulas me 
dianas, uma estreita bordadura bruna, unida no apice, separada em 
manchas na margem externa. Asas posteriores lavadas de amarelo ouro 
para a borda externa, onde se notam, na extremidade das nervuras, 
grandes manchas avermelhadas; borda costal e borda abdominal bran- 
cacentas. Face inferior como em neocypns, com os mesmos desenhos 
bruno ferruginosos, porem mais desenvolvidos e melhor marcados, a tinta 
prateada na parte interna de cada raio flexuoso bem distinta. A superfi- 
cie das quatro asas pode ter maior ou menor numero de manchinhas e 
pequenas estrias de um bruno ferruginoso; borda externa de um roseo 
lilacino, mais desenvolvido nas asas posteriores. As maculas DC de um 
bruno ferruginoso sao muito grandes, a das asas anteriores tern o centro 
mais claro, a das posteriores e marcada de dois pontos de um branco 
argenteo. 

4396 — ? 
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Variedade a: 

Macho. Asas posteriores com o amarelo alaranjado da borda exter- 
na avan?ando ate a extremidade da CD, fundindo-se com o amarelo limao 
da base da asa. Face inferior tendo semeadas por toda a sua superficie 
maior numero de pequenas manchas e estrias de um bruno ferruginoso. 
Guaicaromo, Colombia. Apolinar-Maria, leg. 

Variedade b: 

Femea. impurpurissata Niep. 

Catopsilia rurina f. impurpurissata Niepelt, 1914, Int. Ent. Zeit., Guben, 8, p. 
144, (Ecuador). 

Phoebis rurina rurina f. impurpurissata Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., GG, 
p. 539. 

Nao conhecemos esta forma do Equador. 

Variedade c: 

Macho. Peruvicola Strand. 

Catopsilia rurina f. peruvicola Strand, 1912, Arch. f. Naturg., 78, A. 9, p. 186. 

Catopsilia rurina ab. peruvicola Strand, 1914, Lep. Niepelt., 1, p. 46, t. 10, f. 8 
(macho, subtus), (S-0 Peru); Strand, 1926, Bull. Soc. Zool. France, p. 
411, (S-0 Peru). 

Phoebis rurina ab. veruvicola Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 18. 

Phoebis rurina rurina f. peruvicola Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., GG- 
p. 539. 

Nao conhecemos tambem esta variedade: damos abaixo a descri?ao 
de Strand: 

"Aus S.-O. leigt ein Mennchen vor, das oben vom ge- 
ivohnlichen Menchen in nichts abweicht, unten aber durch die 
grossen rotlich-violettlich schmmerden braunen Flecken von 
alien mir sonst beaannten Exemplaren diser Art verschieden 
ist. Auf den Hinterfliigeln bildet die braune Farbung ein etwa 
21 mm. langes und breites, sehr unregelmassiges und stellen- 
weise durch gelbliche Wische unterbrochenes Feld, das basal- 
ivarts einigermassen regelmassig quergeschnitten ist, saum- 
warts aber zahnformige Vorspriinge bildet,-Ob Lokalform oder 
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Aberration, last sich nach dem einen Stiick nicht entscheiden; 
letzteres diirfte das Wahrsheinlichste sein.M 

A genitalia de rurina e diferente da de neocypris, as valvas sao um 
pouco mais largas, com o process© distal mais curto, tendo a extremida- 
de mais fina e ligeiramente curvada, alargando-se porem na borda costal 
em uma esp^cie de 16bulo alongado e denteado, o process© marginal e sa 
liente como o de neocypris, o interne (harpa) simples, curto, com pou- 
cos espinhos na extremidade, nao pediforme como o desta especie. Uncus 
longo, estreito, com a chanfradura abaixo da extremidade um pouco 
menos pronunciado. Falosoma do mesmo comprimento, mas um tanto 
mais fino, com dois minusculos espinhos depois do meio. 

Habitat: Venezuela, Colombia, Guianas, Amazonas, Equador, Peru 
e Bolivia. 

Nossos exemplares sao de Guaicaromo na Colombia. 

8 — Phoebis intermedia (Butl.) 
Est.2, figs. 2,5,11; est. 10; fig. 5; est. 12, figs. 1,3,4. 

Callidryas intermedia Butler, 1872, Cist. Ent., 1, p. 81 (macho, femea), (Cos- 
ta-Rica) ; Butler, 1873, Lep. Exot., p. 153, n. 43, t. 55, f. 5-8, (macho- 
femea, supra, subtus), (Cartago). 

Phoebis intermedia Butler, 1873, ibidem, p. 155, subgen. Metura); Butler * 
Druce, 1874, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 361, n. 339; Brcov n, 1929, Amer. 
Mus. Nov., 368, p. 18, f. 32-34, (genit.), (Mexico a Costa-Rica). 

Catopsilia intermedia Staudinger, 1884, Exot. Tagf., 1, p. 37. 

Phoebis neocypris f. intermedia Fruiistorfer, 190<, Stett. Fnt. Zg., 68, p. -92, 
(Regenform.), (America Central). 

Catopsilia rurina intermedia Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 80. 

Parura intermedia Butler, 1904. Ann. Mag. N. Hist., 14, p. 412. 
Catoosilia mirina ab. intermedia Forbes. 1927. Ann- Ent. Soc. Amer., 20 (4), 

pagina 480. 
Phoebis rurina intermedia Talbot in Strand. 1935, Lep. Cat., 66, p. 539, (Costa- 

Rica ao sul do Mexico). 
9 Callidryas virgo Butler, 1870, Trans. Soc. Lond., p. 9, [macho (femea = ab. 

virgo)}; Butler. 1871, Lp. Exot.. . 75, t. 29, f. 1-2, (macho, supra, 
subtus), [nec f.3-4 (femea=ab. virgo)}. 

? Callydrias cipris Fountaine, 1913, Entomol., 46, p. 193. (Costa Rica). 

Nao conhecemos intermedia, considerada por Brown como especie 
distinta. Eis a descriqao original de Butler: 
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"Affinis C. virgini et rurinae, magnitudine neocypridis; 
alae maris supra flavae virgula minuta disco-cellulari nigra; 
feminae velut in C. virgine albae, posticae autem maculis sub- 
sex marginalibus inaequalibus rubris; exp. alar, maris, unc. 3, 
foeminae, unc. 3, lin. 1. The male of this species in very like 
that of C. neocypris, but may be at once distinguished by its 
having a short black line at end of frontwing cell; the female 
resembles that of C. virgo, but has the hind wing marginal red 
patches of C. rurina." 

Variedade a: 

Femea. Virgo Butl. (Est. 10, fig. 7; est, 11, fig. 3). 

Callidryas virgo Butler, 1870, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 9, (femea (macho 
— 1 intermedia), (Mexico); Butler, 1871, Lep. Exot., p. 75, t. 29, f. 3-4, 
(femea, supra, subtus), (nec f. 1-2, macho, = t intermedia), (Mexico, 
Quiriqui, Panama). 

Phoebis virgo Butler, 1873, Lep. Exot., p. 155, (subgen. Metura); Butler & 
Druce, 1874, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 361, n. 340. 

Catopsilia virgo Staudinger, 1884, Exot. Tagf., 1, p. 37. 

Parura virgo Butler, 1904, Ann. Mag. N. Hist., 14, p. 412. 

Phoebis neocypris virgo Fruhstorfer, 1907, Stett, Ent. Zg., 68, p. 292 (Tro- 
ckenform). 

Catopsilia cipris virgo Rober in Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 86. 

Catopsilia rurina ab virgo Forbes, 1927, Ann Ent. Soc. Amer., 20 (4), p. 480. 

Phoebis intermedia f. virgo Brown, 1929, Amer., Mus. Nov., 368, p. 18 (form, 
femea). 

Phoebis rurina intermedia f. virgo Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 539. 

*'Female. Alae supra roseo-albae, macula permagna disco- 
cellulari, apice punctisque venas terminantibus nigro-fuscis; 
subtus albidae minime virescentes, fusco-roratae, marginibus 
minime ochraceis; antice macula superna disco-cellulari rosea, 
serieque discali biangulata macularum octo argentearum extus 
roseo-cinctarum; posticae maculis duabus inaequalibus disco- 
cellularibus argenteis roseo-cinctis; maculis septem in serie ir- 
regulariter arcuata inter venas positis, argenteis roseo extror- 
sum limitatis; venis nigro-acuminatis et in marginem argenteo 
circumdatis, linea subbasali, puncto apud basin subcostali, ma- 
culaque hasali roseis. Exp. alar. unc. 3." 
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Brown descreve a genitalia de intermedia, da seguinte forma: 

Valvae subtriangular; distal process short, tipped with a 
hooked spur; marginal process prominent, a tapering spur; 
secondary marginal process absent; harpes simple, straight, 
knobbed, armed with several, long, heavy spurs on the knob; 
annellus stocky; juxtae broad, blade-like. Uncus long and slen- 
der, terminating in a slightly curved digital process, vinculum 
slender; saccus slender and about as long as the uncus. Aedaea- 
gus slender, tapering to the distal end, undulating; two incons- 
picuous cornuti about one-third the lenght from the distal end." 

Esta especie voa do sul do Mexico ate Costa-Rica. 

9 — Phoebis bourkei (Pixey) 

Callidryas bourkei Dixey, 1933, Proc. Royal Ent. Soc. Lond., 8 (1), p. 8, a 
(macho), (Ecuador, coast region). 

Phoebis bourkei Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 66, p. 645. 

Nao conseguimos obter o trabalho de Dixey sobre esta especie. 

10 — Phoebis trite (L.) 
Est. 1, figs. 5, 11, est. 3, fig. 1; est. 6, fig. 1; est. 8, fig. 5. 

—Phoebis trite trite (L.) 

Seba, 1765, Thesaurus, 4, t. 23, f. 17, 18. 
Papilio trite Linn£, 1758, Syst. Nat. ed. 10,1 (1), p. 469, n. 70. fPap. Dan. 

Cand.) (macho); Linn6. 1764, Mus. Lud. Ulr., p. 248, n. 67 (patr. 
falsa); LiNNfi, 17 67, Syst. Nat.cd. 12. 1 (2). p. 763, n. 97; Houttuyn, 
1767, Naturl. Hist., 1 (11), p. 256, n. 70; Muller, 1774, Naturs. 5. p. 
592, n. 97; Fabricius, 1775, Syst. Ent., p. 476, n. 146 (patr. fals); 
Cramer. 1777. Pap. Exot., 2, p. 71. t. 141, f. C. D. (macho, supra, subtus) 
(Surinam); Fabricius, 1781, Spec. Ins., 2, p. 48, n. 209 (Pap. Dan. 
Cand.), (Patr. fals.): Fabricius 1787, Mant. Ins., 2, p. 23, n, 239; 
Gmelin. in Linne 1790, Syst. Nat., ed. 13. 1 (5), p. 2269, n. 97 (Patr. 
fals.); Jablonsky & Herbst, 1792, Natursyst. Ins. (Schmett.), 5, p. 159, 
n. 71. t. 104.f. 1-2 (macho, supra, subtus), (Pap. Dan-Cand.), (Suri- 
nam); Fabricius, 1793, Ent. Syst.. 3 (1), p. 205, n. 642 (Patr. fals.); 
Turton, 1806, Syst. of Nat., 3 (2), p. 73. 

Catopsilia trite Hubner, 1816. Verz. bek, Schmett., pag. 98, num. 1039; 
Kirby, 1871, Syn.. Cat., D. Dep.. pag. 484. num. 18; AURIVTLLIUS, 
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1882, Kongl. Sv. Vet. Ak. Handling., 19 (5), p. 59, 60, n. 67; Moschler, 
1883, Verb, zool.-bot. Ges. Wien, 32, p. 306, 67 (1882), (Surinam); Wey- 
MER in Stiibel, 1890, Reise S. Amer. Lep., p. 31 (Bogota); Rober in 
Seitz, 1909, Macrol., 5, p. 87, t. 25b (macho, subtus, femea, supra); TOPP, 
1918, Peru-Bolivia Bound. Commission, p. 6; Kaye, 1921, Mem. Dept. 
Agr. Trind. & Tob., 2, p. 107, (Trindade); Apolinar-Maria, 1926, Bol. 
Soc. Col. C. Nat., 84, p. 51, n. 110. (Colombia); Forbes, 1927, Ann. Ent. 
Soc. Amer., 20 (4), p. 475, 478, 480; TALBOT, 1928, Bull. Hill Mus., 2 (3), 
p. 197 (Mato-Grosso); Davis, 1928, Butt. Brit. Hond., p. 45, (Hondu- 
ras); Collenette & Talbot, 1928, Trans. Ent. Soc. Lond., 78, p. 404, 
(Mato-Grosso); Klots, 1929, Bull. Brookl. Ent. Soc., 24, p. 137; Verity, 
1934, Mem. Soc. Ent. Ital., 13 (1(), p. 82, (Brit. Guiana); Drosihn, 1933, 
Ent. Rundsch. 50, p. 49, f. 12,13, t. 9,10 (Genit.); Hall, 1936, Entomol., 
69, p. 276, (St. Kitts). 

Colias trite Godart, Enc. Mrth., 9, p. 87, 98, n. 29, t. 14, f. 4 (Guiana, Brasil). 

Callidryaa trite Lacordaire, 1833, Ann. Soc. Ent. France, p. 386; Doubleday, 
Westwood & Hewitson, 1847, Gen. D. Lep., 1, p. 68, n. 15; M^netri^S, 
1855, Enum. Cor. Anim. Mus. Petr., 1-Lep., p. 14, n. 237; Lucas in 
Sagra,, 1857, Hist., Cuba, 7 p. 499; Bates, 1862, Journ. Entom., 1, p. 239, 
n. 7; Felder, 1862, Wien. Ent. Mon., 6, p. 68, n. 12 (Rio Negro); Bates, 
1863, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 243, n. 8 (Panama); Herrich-Schaffer, 
1867, Corr.-Blatt. zool.-min. Ver. Regensb., 21, p. 139; Butler, 1869, Cat. 
Fabric. Lep., p. 219; Butler, 1872, Lep. Exot., p. 121, t. 45. f. 5-8 (macho, 
femea, supra, subtus), p. 122; Druce, 1876, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 243, 
n. 6 (Ucaiali); Hopffer, 1879, Stett, Eng. Zg., 40, p. 85, n. 93; Godman & 
Salvin, 1884, Proc. Zool. Soa. Lond., p. 317, n. 16 (Dominica); Fountains, 
1913, Entomol., 46, p. 193, (Costa-Rica). 

Phoebis trite Butler, 1873, Lep. Exot., p. 155; Butler & Druce, 1874, Proc. 
Zool. Soc. Lond., p. 361, n. 338 (Costa-Rica); Butler, 1877, Trans. Ent. 
Soc. Lond., p. 143, n. 217; Butler, 1877, Ann. Mag, Nat. Hist., (4) 20, 
p. 126., n. 52, (Ucaiali); Sharps, 1890, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 557, 
n. 19 (Rio Araguaia); Fruhstorfer, 1907, Stett. Ent. Zg., 68, p. 289, 
(patr. fals); Klots, 1932, Entomol. Amer., 12 (4), t. 7, f. 35, (genit.), 
p. 182, (subgen. Rhabdodryas); D'Almeida, 1937, Mem. Inst. Osw. Cruz, 
32 (2), p. 250, (Para: Rio Cumina). 

Rhabdodryas trite Godman & Salvin, 1889, Biol. C. Amer., Lep. Rhop., 2, p. 146, 
n. 1; Sharpe, in Sclater, 1901, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 223 (S. Lucia); 
Butler, 1904, Ann. Mag. N. Hist., 14, p. 412; Dyar, 1915, Proc. Un. St. 
Nat. Mus., 47, p. 140. (Panama); Hoffmann, 1933, An. Inst. Biol. Mex., 
4, p. 227, (Mexico ate Veracruz e Colima), 

Phoebis trite trite Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 19, f. 35-37, (genit), 
(subgen. Rhabdodryas), (America Central ao Brasil). 

Phoebis trite Klots, 1929, Bull. Brookl, Ent. Soc., 24, p. 209-210, t. 23, f. 1-2, 
(genit.). 

Phoebis trite trite Talbot in Strand. 1935, Lep. Cat., 66, p. 541, 645, (Patr. 
falsa). 
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Compriraento da asa anterior do macho 35 mm. Asas de um amarelo 
limao, com larga bordadura de escamas androconiais de 'colora?ao ligei- 
ramente mais clara e mate, ocupando o ter^o distal das anteriores e es- 
treitando um pouco nas posteriores onde termina no meio da borda ex- 
terna, asas anteriores com fina orla enegrecida no apice e borda exter- 
na. Face inferior de um branco glauco com ligeiras tonalidades de um 
amarelo ocraceo palido, um pouco brilhante, notando-se fina listra comum, 
obliqua de um bruno ferruginoso que come<ja antes do apice e termina 
antes da borda interna de cada asa, sendo que a das asas posteriores atra- 
vessa a CD. no seu tergo distal, seguida de algumas manchas da sua cor, 
das quais a mediana quasi sempre em forma de uma curta listra. Borda 
interna das asas anteriores de um amarelo limao claro. Corpo amarelo, 
cabe(;a com pelos brunaceos, antenas de um bruno amarelado ou tirante 
ao avermelhado. Femea semelhante ao macho, aem escamas androconiais. 
Face inferior com numerosas e minusculas estrias de um bruno ferru- 
ginoso palido muito pouco distintas, situadas sobre um fundo branco 
glauco mais brilhante. O resto semelhante ao macho. Muzo, Colombia 
FRfeRE Apolinar-Maria, leg. 

Variedade o: 

Macho semelhante a descrigao supra, mas com a face inferior de um 
branco glauco mais puro, menos ocracio, marcada nas asas anteriores de 
um pequeno ponto DC. bruno ferruginoso palido. Cachoeira do Tronco, 
Rio Cumina, Para. 

\ariedade b: 

Femea. Tralba Brown. (Est. 7, fig. 5). 

Phoebis trite trite f. tralba Browk, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 20 (Ho- 
lotyp. femea, de Inca Mines, Peru); Talbot in Strand, 1935, Lep. Cat., 
66, p. 541 (subgen. Rhabdodryas). 

Callidryas trite Boisduval, 1836, Spec. Gen. Lep., 1, p. 624, n. 18 (mactio 
banksi.). 

Catopsilia trite Staudinger, 1884, Exot. Tagf., 1, p. 38 (femea); ZlKAN, 1928, 
Ent. Rundsch., 45 (2), p. 7, sub n. 45 (femea). 

Phoebie trite Fruhstorfer, Stett. Ent. Zg., 68, p. 290 (femea;. 

A forma tralba difere da forma tipica por ter a face superior das 
asas de um branco tirante ao glauco ou mesmo com uma ligeira tonali- 
dade de um amarelo camurga muito claro;as asas anteriores tern o ftpice 
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e a borda externa enegrecidas. Face inferior ora semelhante a da forma 
tipica, ora como na forma tralba da subespecie banksi. 

Phoebis trite tem as valvas subtriangulares, com o process© distal 
curto como o de neocypris, um pouco curvado para a extremidade, pro- 
cess© marginal ausente, em seu lugar a margem costal apresenta apenas 
um angulo obtuso, process© interno (harpa) longo e grosso como o do. 
philea, erigado de espinhos muito longos. Uncus sem chanfradura abaixo 
da extremidade, terminando em ponta fina; os processos articulantes pe- 
quenos; saccns mais alongado do que o de philea. Falosoma mais grosso 
e curto que o desta ultima especie, um pouco mais largo para a base e a 
extremidade, tendo na metade distal alguns espinhos pouco perceptiveis; 
transtila? apresentando na extremidade muitos espinhos de median© ta 
manho. 

P. trite trite e muito comum em toda a area de voo, area que se es- 
tende do Mexico ate o Acre, as Guianas e Para, abrangendo ainda diver- 
sas ilhas das grandes e pequenas Antilhas. Nossos exemplares sao do 
Para: Rio Cumina, Cachoeira da Paciencia, Cachoeira do Tronco, rio 
Trombetas: Porteira; Belem: Utinga; Acre: Xapuri, Oiticica Filho, leg. 

Mesmos habitos e o mesmo voo das outras especies do genero; um 
pouco menos comum do que eubule. As femeas sao muito mais raras do 
que os machos. 

b — Phoebis trite banksi Brown 
Est. 3, fig. 1; est. 6, fig. 9; est. 7, fig. 5, 

Phoebis trite trite f. banksi Brown, 1929, Amer. Mus. Nov., 368, p. 20 (macho), 
subgen. Rhabdodryas, (S. Catarina) ; Talbot in Strand, 1935, Lep, Cat., 
66, p. 541 (macho). 

Callidrias trite Lucas, 1835, Lep. Exot., p. 81, t. 41, f. 1 (macho, supra), 
(patr. part, falsa). 

Callidryas trite Boisduval, 1836, Spec. Gen. Lep., 1, p. 624, n. 18 (patr. part, 
fals.) (Femea = tralba); Muller F., 1877, Jenaisch, Zeit., 11, p. 106, 111; 
Burmeister, 1879, Rep. Argent. Lep., Atlas, p. 14, (Rio). 

Catopsilia trite TFeymeb, 1894, Stett, Ent. Zg., 55, p. 320, n. 35, (Rio Grande 
do Sul); Jorgensen, 1916, An. Mus. N. B.-Aires, 28, p. 496; Giacomelli, 
1917, Physis, 3, p. 381; Kohler, 1923, Zeit. wiss. Ins.-Biol., 18, (sep, p. 
16), (Misiones, Bolivia, Paraguai); Hoffman, 1932, Ent. Jahrb., (sep. 
p.8); Hoffmann, 1935, Ent. Rundsch., 52 (7), p. 82. 

Catophilia trite Mabilde, 1896, Guia Pract., p. 58. 

Phoebis trite Biezanko, 1938, 0 Campo, 9, (97), (sep. p. 4); BlEZANKO, 1938, 
Rev. Agron. P. Alegre, 2 (16,17), (sep. p. 5); Biezanko, 1938, Sobr. 
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alg. Lep. oe. arr. Curitiba, p. 4; Biezanko, 1938, Bol. Bid., n. ser., 3 
(8,4), p. 120, (Osorio, Rio Grande do Sul). 

Consideraraos banksi Brown como uma subespecie e nao como 
forma, embora fraca subespecie, seus caracteres sao constantes em todos 
os individuos do sul da America Meridional. O macho distingue-se de 
trite trite apenas pela falta da estreita orla enegrecida do apice e borda 
externa das aaas anteriores. As franjas das quatro asas sao desta cor. 
Venceslau, S. Paulo. A femea tern o apice ligeiraraente bruno nao se dis- 
tinguindo tambem pela face inferior da subespecie tipica. S. Tome, Prov. 
Corrientes, Argentina. 

Variedade a: 

Macho. Face inferior das asas de um branco carnerino brilhante 
com minusculas estrias de um amarelo ferruginoso, pouco distintas, na 
metade basal das asas posteriores. Pavuna de Jacarepagua, Rio. 

Variedade h: 

Femea. Aceitamos o nome tralba para designar a forma branca das 
tres subesp^cies em que foi dividida a Phoehis trite L. asas de um branco 
tirante francamente ao glauco. borda costal das anteriores e base das 
posteriores lavadas de amarelo palido; asas anteriores com uma estreita 
orla anegrada, mais pronunciada no apice. Face inferior sem estrias, 
salvo na metade basal das asas posteriores onde sao de um amarelo fer- 
ruginoso e pouco nitidas. Pavuna de Jacarepagua. 

P. trite banksi voa em todo o sul do Brasil, na Argentina e talvez no 
Paraguai e parte da Bolivia. Nossos exemplares sao das seguintes loca- 
lidades: Rio: Tres-Rios e Pavuna em Jacarepagua, Sumare na Serra de 
S. Tereza; Estado do Rio; Japuiba em Angra dos Reis, Nova Iguassu; 
Parana: Palma. 

No Rio ela voa durante todo o ano, principalmente em Janeiro, feve- 
reiro, mar?o (comum), abril, de agosto a setembro e de novembro a de- 
zembro. 

c — Phoebis trite watsoni Brown 

PlwebU triteanMeal Brown, 1929. Amer. Mu.. Nov., 368, p. 20 (macho), 
(S. Domingo): Talbot in Strand, 1935. Lep. Cat., 60. p. oil (Haiti, 
Porto-Rico, Dominica). 

Catlidryat trite Dewitz, 1877, Stett, Ent. Zg.. 38, p. 236. n. 12 (Porto-Rico) •. 
itiisrni.eh. 1890. Abh. Senck. Nat. Ge,., 16, p. 93. ,Porto-Rico). 
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Rhabdodryas trite Sharpe, 1898, Proc, Zool. Soc. Lond., p. 365, n. 25, (S. Do- 
mingo). 

Catopsilia trite Hall, 1925, Entomol., 58, p. 164, n, 32, (Hispaniola). 

Watsoni e-nos desconhecida; damos abaixo a descrigao de Brown: 

"Male. Above. -- Similar to trite but lacking entirely the 
black margin of the forewing and hind wing. Below. — Ground 
color citron-yellow instead of light buff, as in trite. Macula- 
tion reduced to a minimum; the diagonal lines, characteristic 
of the species, very faintly represented by a few brown scales; 
the patches between M2 and M3, and M3 and CIT on the hind 
wing each represented by fif teen or twenty scattered brown 
scales." "Holotype. — Male, Sanchez, Santo Domingo, W. I., 
May 28-31, 1915, (Watson). Paratypes. — Two males from 
Cayey, Porto-Rico, W. I., May 30-31, 1915, (Lutz and Mut- 
chler) ; one male from Adjuntas, Porto-Rico, W. I., June 8-13, 
1915, (Lutz and Mutchler). Types all in The American Mu- 
seum of Natural History)." 
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EXPL1CAQAO DAS ESTAMPAS 

Estampa 1 

Fig. 1 Genitalia de P. Phileaphilea 
Fig. 2 " " P. neocypris 
Fig. 3 " " P. sennae sennae 
Fig. 4 " " P. argante argante 
Fig. 5 " " P. trite trite 
Fig. 6 Falosoma de P. neocypris 
Fig. 7 " " P. sennae 
Fig. 8 " " P. rurina 
Fig. 9 " " P. avellaneda 
Fig. 10 " " P. philea 
Fig. 11 " " P. trite. 
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Estampa 2 

Fig. 1 Nervula?ao das asas da P. argante. (sem escala). 
Fig. 2 Uncus, vinculum e saccus de P- intermedia (segundo Brown), (sem eseala) 
Fig. 3 " " " " P. agarithe (segundo Brown), (sem escala^ 
Fig. 4 Valva P. agarithe (segundo Brown), (sem escala) 
Fig. 5 " P. intermedia (segundo Brown), (sem escala) 
Fig. 6 Genitalia P. ruHna 
Fig. 7 " P. avellaneda 
Fig. 8 Patas anteriores de P. argante macho. 
Fig. 9 " posteriores de P. argante macho. 
Fig. 10 " medianas de P. argante macho. 
Fig. 11 Falosoma de P. intermedia (segundo Brown), (sem escala). 
Fig. 12 " " P- agarithe (segundo Brown), (sem escala) 
Fig. 13 " " P. argante macho 
Fig. 14 Antenas de P. argante macho 
Fig. 15 Palpos de P. argante macho. 
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Estampa 3 

Fig. 3 P. trite banksi, femea, Rio. 
Fig. 2 P. argante, femea (f. albante) 
Fig. 3 P. sennae sennae, femea (f. sennalba). 
Fig. 4 P sennae amphitrite, macho 
Fig. 5 P. " sennae, femea (f. pallida) 
Fig. 6 P. argante argante, femea. 
Fig. 7 P. " " macho. 
Fig. 8 P. philea thalestris, femea, var.., Cuba. 
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Estampa 4 

Fig. 1 P. argante, macho. 
Fig. 2 P. neocypris, macho. 
Fig. 3 P. " " (f. hracteolata) 
Fig. 4 P. argante argante, femea (f. fornax) Cuba. 
Fig. 5 P. sennae sevnae, femea. 
Fig. 6 P. " " macho, var. 
Fig. 7 P. " " " (f. fugax). 
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Estampa 5 

Fig. 1 P. avellaneda, macho, Cuba. 
Fig. 2 P philea philea, femea. 
Fig. 3 P. argante argante, femea (f. fornax) 
Fig. 4 P. neocypris, femea (f. bracteolata) 
Fig. 5 P. philea philea, femea. 
Fig. 6 P. philea thalestris, macho, Cuba. 
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Estampa 6 

Fiff. 1 P. trite trite, macho. 
Fig. 2 P. sennae sennae, macho 
Fig. 3 P. argante, argante, femea. 
Fig. 4 P- " " macho, (f, hersilia) 
Fig. 5 P. sennae sennae, femea (f. dry a). 
Fig. 6 P. argante argante, femea (f. xanthe). 
Fig. 7 P. sennae amphitrite, femea, Chile. 
Fig. 8 P. argante argante, macho, Rio. 
Fig. 9 P. trite banksi, Rio (macho). 
Fig. 10 P. sennae sennae, macho. 
Fig. 11 P. argante argante, macho. 
Fig. 12 P. sennae sennae, femea. 
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Estampa 7 

Fig. 1 P. rurina, macho. 
Fig. 2 P. avellaneda, macho. 
Fig. 3 P. argante argante (f. albante) Femea. 
Fig. 4 P. neocypris, macho (f. bracteolata). 
Fig. 5 P. trite banksi, femea (f. tralba). 
Fig. 6 P. neocypris, macho. 
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Estampa 8 

Fig. 1 P. avellaneda, femea. 
Fig. 2 P. philea philea, femea (f. melanippe). 
Fig. 3 P. " " " " 
Fig. 4 P. argante thalestris, femea, var. 
Fig. 5 P. trite trite, macho. 
Fig. 6 P. neocypris, femea (f. bracteolata). 
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Estampa 9 

Fig. 1 P. sennae sennae, macho (f. marcellina, Rio). 
Fig. 2 P. argante argante, femea (f. albante). 
Fig. 3 P. philea philea, macho. 
Fig. 4 P. " " " (f. melanippe, Rio). 
Fig. 5 P. " thalestris, macho, Cuba. 
Fig. 6 P. argante rorata, macho, (Rep. Dominicana). 
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Estampa 10 

Fig. 1 P. avellaneda, femea. 
Fgi. 2 P. rurina, macho. 
Fig. 3 P. agarithe, macho. (Segundo Butler) 
Fig. 4 P. 
Fig. 5 P. intermedia, macho. (Segundo Butler) 
Fig. 6 P. euzule, femea. (Sgundo Butler). 
Fig. 7 P. virgo, femea (Segundo Butler). 
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Estampa 11 

Fig. 1 P. rorata, femea (Segundo Butler). 
Fig. 2 P. eubule, femea. (Segundo Butler). 
Fig. 3 P. virgo, femea (Segundo Bluter). 
Fig. 4 P. rorata, femea (Segundo Bluter). 
Fig. 5 Lagarta de P. argante (Foto de aquarela). 
Fig. 6 " " P.Leubule (Foto de aquarela) 
Fig. 7 Chrysalida de argante (Foto de aquarela). 
Fig. 8 " P. eubule (Foto de aquarela) 
Fig. 9 " P. argante (Foto de aqurrela). 
Fig. 10 " P. eubule (Foto de aquarelaV 
Fig. 11 " P. philea (Foto de aquarela). 
Fig. 12 " P. " (Foto de aquarela14. 
Fig. 13 Lagarta P. philea (Foto do aquarela). 
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Estampa 12 

Fig. 1 P. intermedia, macho, (Segundo Butler). 
Fig. 2 P. rurina, femea (Segundo Butler). 
Fig. 3 P. intermedia, femea (Segundo Butler). 
Fig. 4 P. 
Fig. 5 P. agarithe femea (Segundo Butler). 
Fig. 6 P. 
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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- 



176 

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 



(Ontribuigdo ao estudo da anat. f fisiol. do g. CallinecteM 193 

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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AVES DE PERNAMBUCO 

Breve emaio retrospective com lista de exemplares coligidos c descri^ao de 
algumas Formas novas 

p o r 

Oliverio Pinto 

Em fins do ano passado, considerando a escassez de exemplares do 
Nordeste nas colegoes ornitologicas do Museu Paulista, consegui os 
meios necessaries para realizar uma excursao ao Estado de Pernambuco, 
um daqueles, justamente, com referencia a cuja avifauna as referidas 
cole^oes se resentiam de falta quasi absoluta. 

Como em geral todo Nordeste, Pernambuco muito pouco explorado 
tem sido pelos naturalistas e colecionadores; deixaram-no a margem 
quasi todas as grandes expedites estrangeiras a que se deve a base 
do nosso conhecimento da flora e fauna indigenas; Spix c Martius, que 
da Baia se passaram ao Piaui e ao Maranhao, rumo a Amazonia 
fascinante, nao palmilharam o seu solo; o principe de Wied e o grande 
Natterer nao chegaram a conhece-lo; assim tambem Langsdorff, Saint- 
Hilaire e tantos outros. Nessa epoca brilhante podemos apontar aponas 
o nome de Swainson, como merecedor de destaque especial; entretanto, 
mesmo com rela^ao a este, muito pouco se sabe da viagem que fez em 
nosso pais, posto que se descuidara inteiramente de nos deixar dela uma 
descrigao, ainda que sumaria. Numa carta que passa como sendo "a mais 
copiosa fonte de informaqoes sobre a sua viagem a Pernambuco"', 
refere aquele celebre zodlogo ter preferido afastar-se do exemplo dos 
outros viajantes, que em primeiro lugar se dirigiam sempre para o Rio 
de Janeiro, rumando directamente para Pernambuco. onde desembar- 
cou em fins de dezembro de 1816. 0 projeto de penetrar pelos sertoes 

1 _ Alfredo de Carvalho, Tros Grandes Naturalistas (Lanpsdorff, Swainson e 
Waterton), em Rev. do Museu Paulista. X. p. 887. 
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foi-lhe porem frustado pela agitacao revolucionaria que estalara na 
provincia, pelo que se vira constrangido a investigar apenas limitada 
zona, em torno da cidade. Dai devem provir, pois, os exemplares de pro- 
cedencia pernambucana por ele colecionados, e para os quais esquecera 
sempre de indicar localidade precisa. 

So muitos anos mais tarde Pernambuco voltaria a ser alvo das aten- 
goes de um outro ornitologista, W. A. Forbes, vindo ate nos em meiados 
de 1880, com o fito de estudar a avifauna do nordeste. Investigador dos 
mais competentes e admiravelmente preparado para a empresa, a Forbes 
devemos o estudo mais complete e autorizado ate hoje existente sobre 
a ornis de Pernambuco, que explorou, a principio nos arredores mesmo 

de Recife, e depois em numerosas localidades da parte oriental da entao 
provincia (Cabo, Estancia, Macuca, Quipapa, Garanhuns, etc.). Os re- 
sultados de sua expedigao, que se estendera tambem a zona costeira da 
Paraiba e obedecera a todos os requisites de rigor cientifico, foram pu- 
blicados na grande revista ornitologica inglesa The Ibis (4.a Serie, n0. 
XIX, July 1881, pp. 312-362). Nesse trabalho, afora a descrigao minu- 
ciosa do itinerario e de observa^oes assaz interessantes de ordem geral, 
ha uma lista de 116 especies de aves colecionadas pelo autor, com um 
valioso contingente de notas referentes a cada qual. Nao se cifrou to- 
davia a isso a contribuigao de Forbes a ornitologia do Estado que nos 
ocupa; no Catalogo^de Aves do Museu Britanico ha frequente mencao 
de exemplares de procedencia pernambucana, a ele atribuidos, como se 
vera na segunda parte do presente estudo1. 

Depois de Forbes, volta-se a situagao anterior, sendo bastante parcos 
os progresses devidos a raros colecionadores. Com efeito, si abstrairmos 
os exemplares colecionados em 1903 por 0. Reiser2 em Recife e Petroli- 

na, a literatura ornitologica registra apenas uma colegao feita em Sao 
Lourenco por A, Robert, e, em data mais recente, a de E. Kaempfer, 
cujos resultados, especialmente no que toca a Pernambuco, so muito 
parcialmente se conhece, atraves das publicacoes de Mrs. E. Naumburg, 

a quern foi confiado o seu estudo3. 

1 — Ha no "Catalogo" frequente nien?ao a exemplares remetidos de Pernambuco 
por C. A. Craven, da Companhia de Gaz de Recife, a quern Forbes faz tambem 
em seu trabalho mais de uma referencia. 

2   Cf. 0. Reiser, Liste der Vogerarten, etc., Exp. dr. F. Steindachner. Denks. 
math, naturw. Kl. Kais. Akad. Wiss. Wien, LXXIV, p. 55-100 e 107-255. 

3   Sobre o itinerario e etapas da viagem de E. Kaempfer, veja-se a noticia de E. 
Naumburg, em Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., LXVIII, art. VI, pp. 450-469 
(1935), com mapa e fotografias. Estudos criticos do material coligido foram 
publicados pela mesma autora nos volumes LXXIV (1937), pags. 139-205 e 
LXXVI (1939), pags. 231-276 da referida revista. 



Aves de Pemambuco 221 

Pernambuco ocupa, entretanto, lugar de alta relevancia na historia 
da ornitologia brasileira, tendo sido, com George Marcgrave, em come- 
dos do seculo XVII, o bergo do estudo cientifico de nossas aves1. Atra- 
ves da obra imperecivel do sabio trazido por Nassau, muitas das nossas 
aves mais caracterlsticas foram pela primeira vez noticiadas ao mundo 
culto, por meio de descrigoes ordinariamente admiraveis em precisao e 
acompanhadas de denominaQoes locals, na sua quasi totalidade tupis. 

Muitas das esp&nes denominadas por Linneu basearam-se exclusi- 
va ou predominantemente nas descrigoes de Marcgrave, donde deverem 
ter como verdadeira patria (patria tipica), a regiao estudada pelo ul- 
timo, e que de modo geral parece licito restringir a Pernambuco, em- 
bora se pudesse tambem dilata-la a todo o extremo nordeste, desde Ser- 
gipe ate o Ceara, consoante a extensao do dominio Holandes. 

Plancando a excursao, fora meu primeiro intento permanecer no 
Estado o tempo suficiente para percorre-lo nos diferentes sentidos e an- 
gariar elementos representatives das diferentes zonas faunisticas que se 

distribuem do litoral maritime ao remote e adusto sertao, com as zonas 
montanhosas e mais ou menos florestadas de permeio. Nao obstante, 
varias circunstancias, como a necessidade de regressar em prazo mais 
breve que o premeditado, e principalmente a falta, a ultima bora, do 
auxiliar taxidermista contratado para acompanhar-me, nao s6 nao per- 
mitiram ampliar a exploragao alem da zona oriental e costeira do Esta- 
do, como ainda impediram que desta prdpria zona se trouxesse grande 
abundancia de material. 

Em toda excursao foi companheiro muito prestante o sr. Joaquim 
de Castro Lopes, a cujo incansavel entusiasmo de naturalista amador se 
deve em boa parte o material colhido; o ponto em que mais nos demo- 
ramos e de onde consequentemente provem a grande maioria dos es- 

p&nmes foi a antiga Fazenda Sao Bento, perto de Tapera, cerca de 

60 quilometros a oeste de Recife. Gracas ao interesse e boa vontade do 
esclarecido Governo de Pernambuco, e nomeadamente dos exmos. srs. 
drs. Agamemnon Magalhaes e Apollonio Jorge de Faria Salles, respectiva- 
mente Interventor Federal e Secretario da Agricultura, pudomos perma- 
necer ali durante perto de uma quinzena (de 13 a 23 de dezembro), tra- 
balhando nas melhores condi<j6es de comodidade e rendimento, como hos- 

pedes do Aprendizado Agricoa, que ali atualmente funciona, sob a escla- 

1 — G. Marcgrave "Historiae Rertim Xaturalimn Brasiliae', libri octo, pp. 1920-220 
(Leiden, 1648). Sobre este grande naturalista veja-se o aprofundado estudo de 
J u li A NO Moreira, "Marcgrave e Piso", na Rev. Mits. Paidista, XH , pp. 651681 
1926). 
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recida diregao do dr. Francisco Sabino, a quem tenho grande prazer de 
tornar publicos os meus agradecimentos, pelas gentilezas e aten^oes que 
se dignou dispensar-nos. A serie de exemplares trazidos desse lugar, 
conquanto so possa representar uma parte restrita da avifauna que Ihe 
e propria, permite nao obstante fazer-se uma ideia satisfatoria dos ele- 
tnentos que nela predominam, e significa quando menos, pcnderavel con- 
tribuigao ao melhor conhecimento da historia natural da zona. Esta, com 
efeito, ja tem sido explorada sob outros pontos de vista, e muito espe- 
cialmente no que diz respeito ao aspect© botanico e ^ composigao floris- 
tica, assunto sobre o qual publicou recentemente valioso subsidio o rev. 
D. Bento Pickel, ex-professor da Escola Superior de Agricultura, cuja 
loealizagao fora precisamente em Tapera, ate o momento em que se trans- 
ferira para Recife.1 

A regiao em que tem o Aprendizado a sua sede e grandemente aci- 
dentada; corta-a o rio Tapacura, afluente do Capiberibe, rio de pequeno 
volume de aguas, cujo curso, como podemos testemunhar, se interrom- 
pe durante as estiagens, formando aqui e acola pogos ou caldeiroes, cuja 
agua progressivamente se corrompe, a ponto de exalar desagradaveis 
emanagoes e comprometer seriamente a vida dos peixes. Planicies e 
morros se alternam imprimindo a paisagem aspect© movimentado, ao 
passo que em muitos pontos, principalmente nos mais elevados, veem-se 
ainda restos importantes das antigas matas que opulentavam a regiao. 
Nestas reservas, dentre as quais a chamada "mata das Cuieiras" sera 
talvez a que melhor representa as condigoes primitivas, foram feitas de 
preferencia as nossas batidas, em que nos prestava inestimavel auxilio 
um camarada gentilmente posto a nossa disposigao pelo Aprendizado. 

Provavelmente a esta orientagao e que se devem as novidades ornitolo- 
gicas que tive a boa fortuna de poder descrever. 

A leste de Pernambuco o regime das chuvas e o mesmo da faixa 
costeira da Baia; os meses de verao sao secos, e os de abril a julho aque- 
les em que ha mais precipita^oes. 

Deixando a 24 de dezembro o Aprendizado Agricola, depois de uma 

nova e breve permanencia em Recife, puzemo-nos em busca de um ponto 
da costa adequado a caga de aves maritimas e ribeirinhas. Com esse fito 
dirigimo-nos para Itapissuma, em frente a ilha de Itamaraca, onde para 
logo verifiquei a impropriedade do lugar para conseguir o nosso intento. 
Resolvemos , por isso, passar para a ilha, onde obtivemos alias grandes 
facilidades de acomodacao, gracas a nimia obsequiosidade da empresa 

1 Cf. Bol. Mus. Nacional do Rio de Janeiro, XIII, n0s. 1 e 2, p. 6 e sse. (1938). 
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que no momento constroi, por incumbencia do Governo pernambucano, a 
grande ponte de concrete que devera ligar a ilha a terra firme, atraves 
de um bra^o de mar, largo de mais de um quilometro, embora muito 
pouco profundo. 

Grande e o contraste que atualmente se observa entre o aspecto fi- 
sico da ilha e o trecho fronteirigo do continente; pois, enquanto na pri- 
meira ja de longe o viajante observa vastas extensoes cobertas de densa 
vegeta^ao arborea, senao de matas propriamente ditas, ja no ultimo a 
terra se encontra por toda parte a nu, despida ate dos ultimos arbustos 
e capoeiras, certamente por obra da mao humana. 

Em Itamaraca, onde nao nos pudemos deter mais que uma semana, 
colecionou-se principalmente na parte ocidental da ilha, cujo terreno 6 
quasi sempre baixo e as praias lodosas, cobertas de mangues. A esperan- 
qa de fazer-se ai farta coleta de aves palustres nao se confirmou, para 
minha grande decepgao; os ma^aricos e as batuiras apareciam apenas em 
pequenos bandos, pertencentes todos as formas mais comuns. Nao che- 
guei nem mesmo a ver o "magarico de bico torto" (Numenius phaeopus 
hudsonicus Latham), gigante deste grupo, embora tenha como certa a 
sua ocorrencia all durante os meses do verao, conforme o testemunho 
de pessoas avezadas a caga-lo. As gar^as eram raras e representadas 
tambem pelas especies mais vulgares, incluidas na lista. Mais para o in- 
terior da ilha, onde alternam cerrados e caapoes de mato com descampa- 
dos extensos, em que vi^am profusamente os cajueiros, a fauna alada re- 
produz a maioria dos tipos obtidos em Tapera. O "sangue de boi" e o 
"xexeu", que nao viramos neste ultimo lugar, existem na ilha, conquan- 
to irregularmente disseminados e pouco abundantes nos pontos explora- 
dos. 0 fato ornitoldgico mais notavel foi a verifica?ao da presen^a de 
uma "araponga", que nao chegou porem a ser vista, embora Ihe ouvis- 
semos ao longe a voz inconfundivel. Deve tratar-se da especie Profnias 
averano (Hermann), encontrada anos atras no interior do Maranhao1, 
e a que deve corresponder a "Guirapunga" de Marcgrave. 

1 — Cf. C. E. Hellmayr, Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., XII, p. 345 (1929). 
Venho desenvolvendo, ate aqui por^m sem resultado, grandes esforgoa para 
conseguir, atraves de exemplares autenticos, tirar a limpo esse interessantissi- 
mo ponto de nossa zoogeografia; nesse afan tenho contado com a boa vontade 
e o auxflio de alguns distintos filhos da terra pernambucana, nomeadamentc do 
ilustrado colega dr. Durval Lucena, de quem recebi muitas atengSes e obsequies. 
Ultimamente cresceram as probabilidades de conseguir o meu intento, gramas k 
cooperafao e zelo de um inteligente admirador de nossa fauna alada, o sr. Oscar 
Piquet, que mantem, em Recife, para o comercio de aves e outros animais vivos, 
grande e bem montada casa. A visita deste estabelecimento, onde se acha repre- 
sentada profusamente o que a avifauna da regiao possue de mais not&vel, muito 
se recomenda a todos quantos se interessem por assuntos de ornitologia, como 
profissionais ou amadores. 
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Fazendo-se o balance dos resultados da excursao, conclue-se terem 
sido assaz satisfatorios. Descreveram-se como novas uma especie (Den- 
drocincla taunayi) e duas ragas (Cercomacra tyrannina sabinoi e Myrme- 
ciza ruficauda soror); foi descoberta a femea de Thamnophilus caerules- 
cens cearensis (CORY); varias formas puderam ser incluidas documen- 
talmente na avifauna pernambucana, aparentemente pela primeira vez, a 
saber: Hydropsalis torquata (Gmel.), Anisoterus pretrei (Delattre & 
Lesson), Chlorostilbon aureoventris pucherani (Bourc & Mulsant), Tro- 
gonurus variegatus variegatus (Spix), Xenops minutus minutm (Sparr- 
man), Certhiaxis cinnamomea russeola (Vilill.), Dendroplex picus 
bahiae Bangs & Penard. Todirostrum fumifrons fumifrons Hartl., Suble- 
gatus modestus modestus (Wied), Neopelma pallescens (Lafresnaye) , 
Pachyrhamphus polychopterus poly chapter us (Vieill.), Mimus gilvus 
antelius Oberholser, Thryothorus longirostris bahiae Hellmayr, Thr. 
genibarbis genibarbis (Swain.), Anthus lutescens lutescens Pucheran, 
Basileutervs flaveolus (Baird), Arremon taciturnus tatciturnus (Her- 
mann). 

Na lista que dou a seguir figuram, ao lado das especies e ragas de 
que obtivo exemplares durante a minha excursao, todas aquelas de 
cuja autentica ocorrencia em Pernambuco pude achar a prova na lite- 
ratura. Com isso o presente estudo se harmonizara modestamente com 
o classico trabalho do dr. C. E. Hellmayr sobre as aves do extremo 
Nordeste, e por certo facilitara tambem a tarefa dos que, futuramente, 
com maior abundancia de meios, tencionem porventura escrever o tra- 
tado completo das aves daquele importante distrito. 



LISTA DAS AVES DE PERNAMBUCO (1) 

Ord. RHEIFORMES 

Fam. RHEIDAE 

Rhea americana americana (Linn.). Ema. 

Struthio americanus Linnaeus, 17B8, Syst. Nat., ed. 10., 1, p. 155 (baseado em 
"Nhanduguacu" de Makcgrave) ; Pcrnambuco, terra tipica aceita. 

Rhea macrorhyncha Forbes, 1881, Ibis, Ser. 4ta., X.0 XIX, p. 360 (Aguas 
Belas, Sao Bento). 

Segundo informa^oes que pude colher de fonte segura, a ema e 
ainda bastante comum nos sertoes dos Estados nordestinos e com es- 
pecialidade em Pernambuco (da zona de Rio Bianco para oeste). Sa- 
be-se que ela difere, embora levemente, das suas similares do sul e centro 
do Brasil, com ter a regiao interescapular pardo-escura (em vez de 
cinzenta) ; porisso a ave sulina conaiderada ra^a autonoma, sob a deno- 
minagao de Rhea americana intermedia Rothshild & Chubb. Devemoa a 
Forbes a verificagao de pertencer a ra?a do nordeste a ave, de proce- 
dencia ignorada, descrita por Sclater com o nome de Rhea macro- 
rhyncha-. 

Ord. TINAMIFORMES 

Fam. TINAMIDAE 

Crypturellus soui albigularis (Brab. & Chubb). Tururim 

Crypturellus soui albigularis Braboubne & Chubb, 1914, Ann. Magaz. Xat. 
Hist., 8a. Ser., XIV, p. 320: Rio de Janeiro. 

A existencia do tururim em Pernambuco e asseverada pelo doutor 
Hellmayr (Field Mus. Nat. Hist. Puhl., Zool. Ser., XII, 1929, p. 476) 

j   Abrangc e^ta lista as fomias colecionadas pelo autor e todas cujas ocorrcn- 
cias no estado e atestada pela literatura que foi possivel consultar. Xela se in- 
cluiram tambem aves ali verificadas durante a excursio, embora nao represen- 
tadas, por exemplares coligidos. 

2   P. L. Slater, 1860, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 207. 
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Cryplurellus^noctivagus noctivagus (Wied). Zabele (Ja6 no sul do Brasil). 

Tinamus noctivagus Wied, 1820, Reise, I, p. 160, em nota: Muribeca (Espirito 
Santo). 

Crypturus noctivagus Forbes, 1881, op. cit., p. 360 (Garanhuns). 

Privative a zona elevada da mata. 

Crypturellus parvirostris (Wagler). Nambu ou Inambu (Chorord do 
Brasil meridional). 

Crypturus parvirostris Wagler, 1827, Av. Gen. Crypturus sp. 13: "Brasilia" 
(Hellmayr aponta a Baia para local, tlpica). 

Ouvia-se ameudadamente o canto deste inambu, cuja ocorrencia em 
Pernambuco ja fora atestada por Hellmayr (Novit. ZooL, XIV, p. 410), 
que informa ter ele sido colecionado por Robert (provavelmente em Sao 
Lourengo). 

Crypturellus tataupa septentrionalis Naumburg. Nambu (Chintam no Brasil merid.; 

Cryturellus tataupa septentrionalis Naumburg, 1932, Amer. Mus. Novit. N.0. 
554, p, 6: Corrente (oeste do Piaul, sobre o rio Parnaiba). 

Cryturus tataupa Forbes, 1881, op. cit., p. 359 (Macuca, Garanhuns). 

F mais comum do que o outro, mas nenhum exemplar poude ser co- 
lecionado. 

Rhynchotus rufescens catingae Hoiser.Nhapupe (Perdiz, no Brasil merid.). 

Rhynchotus rufescens catingae Reiser, 1905, Anz. Akad. Wien, XLII, p., 
324: Palmeirinhas (Piaui). 

Rhynchotus rufescens Forbes, 1881, op. cit, p. 360 (Garanhuns). 

Nao parece ocorrer nas zonas percorridas pelo autor. 

Nothura boraquira (Spix). Codoma. 

Tinamus boraquira Spix, 1825, Av. nov. Bras, etc., II, p. 63, tab. LXXIX: 
distrito diamantino de Minas-Gerais. 

Tapera: $ adulta, 17 de dezembro. 

A especie, que ocorre desde Minas ate o Geara e o Piaui, nao parece 
registrada no Pernambuco. Era, todavia, abundante nas cercanias do 
Aprendizado Agricola de Sao Bente, localizando-se num trecho de campo 
pedregoso, entre as moitas de velame (Croton), onde se conseguiu o 
exemplar acima registrado. 
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ord. CICONUFORMES 

Fun. ARDEIDAE 

Butorides striatus striatus (Linn). SocozinKo. 

Ardea atriata Linnaeus, 1768, Syat. Nat., ed. 10a., I, p. 144: Surinam. 

Butorides cyanurua Forbes, 1881, op. cit., p. 355 (Estancia a arredores de 
Recife). 

Comuns nos mangues de Itamaraca. 

Casmerodius albus egretta (Gmelin). Garga branca. 

Ardea egretta Gmelin, 1789, Syst. Nat. I, p. 629: Caiena. 

Colecionado um exemplar (de sexo?) em Itamaraca, a 30 de de- 
zembro. 

Leucophoyx thula thula (Molina) Gar^a branca pequena. 

Ardea thula Molina, 1782, Sagg. Histor. Nat. Chili, p. 235: Chile. 

Obtive em Itamaraca um exemplar (sexo?), que nao poude ser pre- 
parado. 

Botaurus pinnatus (Wagler). Soeo-boi. 

Ardea pinnata Wagler, 1829, Isis, p. 663: Baia. 

Botaurus pinnatus SHABPE, 1898, Cat. Birds of Brit. Mus., XXVI, p. 262 (Per- 
nambuco, Craven coll.). 

Jabiru mycteria (Lichtenstein). Jaburu 

Ciconia mycteria (Lichtenstein), 1823, Verz. Dubl. Berl. Mus., p. 76. Caiena 
localidade tipica, escolhida por Berlepsch). 

Sua presen^a em Pernambuco e assegurada por Kodolpho Garcia 
(Dicion. de Brasileirismos, p. 817). 

ord. ANSERIFORMES 

Fam. ANATIDAE 

Sarkidiornis sylvicola Iher. & Ihering. Pato de criata. 

Sarkidiomis sylvicola Iher. a Ihering. 1907, Catal. Fauna Brasil., Aves. pag. 
72 (novo nome em subst. a Anas caninculata LlCHT.). 

Sareidiomi* earvnculata Forbes, 1881, op. cit., p. 355 ("sertoes* de Pernam- 
buco). 
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Nomonyx dominicus (Linn.)1 

Anas dominica Linnaeus, 1776, Syst. Nat., ed. 12, I p. 201; ilha S. Domingos. 
Nomonyx dominicus Reiser, 1903, Denks. mathem.-naturw. Kl, Klais. Akad. 

Wiss. Wien, LXXVI, p. 97 (Petrolina). 

Ord. FALCONIFORMES 

Fam. CATHARTIDAE 

Sarcoramphus papa (Linn.) Uruhu-rei. 

Vultur papa L|nnaeus, 1758, Syst. Nat,, I, p. 86: Surinam {apud Berlepsch). 
Gypagus papa Forbes, 1881, op. cit. p. 354. 

Informa Forbes que o urubu-rei ainda aparecia nas proximidades, 
no tempo em que por la esteve. 

Cathartes aura ruficollis Spix. Urubu de cabega vermelha. 

Cathartes ruficollis SPIX, 1824, Av. nov. Bras., I, p. 2: interior da Baia e Piaui. 
Cathartes aura Forbes, 1881, op. cit., p. 354 (Goiana, Cabo). 

Coragyps atratus foetens (Lichtenstein) Urubu. 

Cathartes foetens Lichtenstein, 1818, Verz. Ausgest. Saug. und Vogel, p. 30 
(bas. em Azara) : Paraguai. 

Cathartes atratus Forbes, 1881, op. cit., p. 354. 

Esta especie, como a precedente, nao sao em Pernambuco nem mais, 
nem menos frequentes que no comum dos Estados do Brasil, predomi- 
nado a primeira nos campos e fazendas e a ultima nos aglomerados ur- 
banos. 

Fam. ACCIPITRIDAE 

Elanus leucurus leucurus (Vieillot). Peneira, Gavido peneira. 

Milvus leucurus Vieillot, 1818, Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XX, p. 556 (bas. em 
Azara) ; Paraguai. 

dos poucos gavioes que consegul ver em Tapera e Itamaraca, 
quasi sempre librando-se num mesmo ponto do espago e a pequena altu- 
ra, a custa de rapido e cadenciado bater de asas. Sem interromper o voo 
realiza assim o que os seus outros companheiros de familia costumam 

1 — E certa a ocorrencia em Pernambuco de muitas outras especies de marrecas; 
infelizmente, abstraido o livro de Marcgrave, ha falta absoluta de dados positi- 
ves a respeito. 
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fazer, pousados em algum suporte fixo, ros\^ inerte, ou galho vivo de 
^rvore. Sem ser dele o privilegio, nenhum outro todavia o iguala no 
desempenho desse curioso exercicio, origem do adequado nome que Ihe 
pusera o povo. 

Elanoides forficatus yetapa (Vieillot) Gaviao tesoura. 

Milvus yetapa Vieillot, 1818, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., XX, p. 664, (bas. em 
Azara) : Paraguai. 

Observado uma vez em Itamaraca. 

Odontriorchis forbesi Swann 

Odontriorchis forhesi Swann, 1922, Syn. ol Accipitres, ed. 2a., p. 159: Per- 
nambuco. 

Conhecido apenas atraves do exemplar tlpico e talvez o mesmo que 
0. palliatns palliatus (Temminck)1. 

Heterospizias meridionalis meridionalis (Latham). 

Falco meridionalis Latham, 1790, Index Om., I, p. 36; Caiena. 

A present dgste gaviao em Pernambuco e testemunhada por 
Wetmore2. 

Spizaetus ornatus (Daudin) 

Faleo ornatus Daudin, 1800, Traits d'Om., II, p. 73: Caiena. 

Da ocorrencia da ave no Pernambuco temos o testemunho da ara. 
Naumburg8. 

Fam. FALCONIDAE 

Herpetolheres cachinnans queribundus Bangs & Penard. Aeaud. 

Hrrpetotheres eaehinnnns queribundus Bancs a Penard, 1919, Bull. Mus. 
Comp. Zool., LXIII, p. 23; Pemambuco. 

Herpetotheres cachinnans Forbes, 1881, op. cit. p. 353 (Aguas Belas). 

Si bem me recordo, live ocasiao de ouvir esse utilissimo rapineiro 
nas vizinhan^as de Tapera: escapou-me porem de tomar a esse respeito 
qualquer apontamento. 

1 — C. Peters, Check-list of Birds of the World, I, p. 199. 
2 — C. Bull. Un St. Nat. Mus., No 133, p. 114 (1926). 
3 — Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., LX, p. 11. 
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Polyborus plancus brasilensis (Gmelin) Card-card. 

Falco brasiliensis Gmelin, 1788, Syst. Nat., I, p. 262 (bas. em Marcgravk) : 
nordeste do Brasil. 

Polyborus tharus Forbes 1881, op. cit., p. 354 (arred. de Recife). 

Falco fusco-caerulescens fusco-caerulescens Vieillot. 

Falco fusco-caerulescens Vieillot, 1817, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., XI, p. 90 
(bas. em Azara) : Paraguai. 

Falco fusco-caerulescens Reiser, 1903, Denks. math.-naturw. Kl. Akad. Wiss. 
Wien, LXXVI, p. 91 (Petrolina). 

Cerchneis sparverius eidos (Peters). 

Falco sparverius eidos Peters, 1931, Check-list Bds. World, I, p. 305 (novo 
nome para Tinnunculus sparverius var, australis Ridgw.). 

A ocorrencia da especie em Pernambuco e registrada por Cory1. 

ord. GALLIFORMES 

Fam. CRACIDAE 

Penelope superciliaris jacupemba Spix Jacupemba. 

Penelope jacupemba Spix, 1825, Av. nov. Bras., II, p. 55, tab. LXXII; Rio de 
Janeiro. 

Penelope superciliaris Forbes, 1881, op. cit., p. 357 (Panelas, perto de Quipapa). 

Ortalis aracuan aracuan (Spix). Aracud. 

Penelope aracuan Spix, 1825, Av. nov. Bras., II, p. 56, partim (5): Sao Do- 
mingos (Minas) . 

Ortalis albiventris Forbes, 1881, op. cit., p. 357 (Macuca). 

ord. GRUIFORMES 

Fam. RALLIDAE 

Rallus longirostris crassirostris Lawrence. 

Rallus crassirostris Lawrence, 1871, Ann. Lyc. Nat. Hist. New-York, X, p. 
19: Baia. 

Rallus longirostris Forbes, 1881 op. cit., p. 359 (arredores de Recife). 

1 —Field Mus. Nat. Hist. Publ. Orn. Ser., p. 317. Deve sem nenhuma duvida existir 
tambem em Pernambuco Gampsonyx swainsonii stvainsonii Vigors; coleciona- 
do na Paraiba por Forbes. 
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Ortygonax nigricans (Vieillot) 

Rallu* nigricans Vieillot, 1818, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., XXVII, p. 560 (has. 
em Azara) : Paraguai. 

Rallus nigricans Forbes, 1881, op. cit., p. 358 (Quipapa). 

Pardirallus maculatus maculatus (Bood.) 

Rallus maculatus Boddaert, 1783, Tab. PI. enlum., pag. 48: Caiena. 

O dr. Hellmayr1 refere um exemplar de Sao Louren^o, pertencen- 
te primitivamente ao Museu de Trinpr (atualmente do American Museum). 

Aramides cajanea cajanea (Mfiller). Sericoia. 

Fulica cajanea MOller, 1776, Natursyst. Supplem., p. 119: Caiena. 
Aramides cayennensis Forbes, 1881, op. cit., p. 358 (Quipapd). 

Laterallus virldis viridis (MOlIer) 

Rallus viridis P. L. S. Muller, 1776, Matursyst. Supllem., p. 120: Caiena. 

Pernambuco e incluido por HEUiMAYR2 na vasta area geogrAfica 
conhecida deste pinto dagua. 

Porzana albicollis alblcollis (Vieillot) 

Rallus albicollis Vieillot, 1819, Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XXVIII, p. 561 (has. 
em Azara) : Paraguai. 

Sharpe, no Cat. of. Birds of Brit. Mus. (vol. XXIII, p. 102), regis- 
tra um exemplar de Pernambuco, obtido por Forbes. Entretanto, este 
ultimo autor nao indue a esp^cie na lista que publicou das nor ele cole- 
cionadas no referido Estado. 

Porphyrula martinica (Linnaeus) Franga dagua arul. 
Fulica martinica Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, I, p. 259: Martinica. 
Porphyriola martinica Sharpe, 1894, Cat. Birds Brit. Mus., XXIII. p. 189. 

(Pernambuco, Forbes coll.). 

Como a precedente, esta especie nao aparece no trabalho de Forbes. 

Fam. CARIAMIDAE 

Carlama cristata (Linnaeus). Seriema 
Palamedea cristata Linnaeus, 1766, Syst. Nat., cd., 12a., I, p. 232 (bas. em 

Marccrave) : Pernambuco, local, tipica aceita. 
Cariama cristata Forbes, 1881, op. cit., p. 358 (Agnas Belas, Sao Bento). 

1 — Field Mus. \at. Hist. Publ. Zoo/. Scrv., XII, p. 480 (1929). 
2 — Field Mus. Nat. Hist. Publ. Zoo/. Scrv. XII, p. 483. 
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ord. GHARADRIIFORMES 

Fam. JACANIDAE 

Jacana spinosa jacana (Linnaeus). Jagand 

Para jacana Linnaeus, 1766, Syst. Nat. ed. 12a. I, p. 259 (bas. em Marcgrave, 
Edwards, etc.): nordeste do Brasil (Pernambuco local, tipica aceita)1. 

Parra jacana Forbes, op. cit., p. 359 (Recife, Catende). 

Fam. CHARADRIIDAE 

Belonopterus chilensis lampronotus ((Wagler) 

Charadrius lampronotus Wagler, 1827, Syst. Av. Gen. Charadrius, sp. 48, 
partim: sul do Brasil (local, tipica escolhida por Peters)2. 

Belonopterus cayennensis Sharpe, 1896, Cat. Birds, Mus., XXIV, p. 163, partim 
(Pernambuco, col. Forbes). 

Ausente, como outras, da lista publicada por Forbes. 

Charadrius collaris Vieillot 

Charadrius collaris Vieillot, 1818, Nouv. Diet, etc., XXVII, p. 136 (bas. em 
Azara) : Paraguai. 

Charadrius collaris Reiser, 1905, Denks. math-physik. Akad. Wissens. Wien, 
p. 94: ilha do Rio de Sao Francisco, (Pernambuco). 

Tringa flavipes (Gmelin) 

Scolopax flavipes Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, P. 659, (bas. em Pennant) : 
New York. 

Itamaraca: 2 ^ ^ ad. de dez. 30 e jan. 1. 

Numenius phaeopus hudsonicus Latham. Massarico do bico torto. 

Numenius hudsonicus Latham, 1790, Index Orn., II, p. 712: bala de Hudson. 

Tive ciencia de que o "massarico do bico torto" frequenta habitual- 
mente, durante o verao, as praias lodosas de Itamaraca, onde e ativa- 
mente procurado pelos ca§adores. 

1 — Nao se pode contestar que "jacana quarta species" de Marcgrave e essencial- 
mente a base de Parra jacana Linn.. Dal, so por inadvertencia, em meu Catd- 
logo das Aves do Brasil, ter sido adotada como patria tipica Surinam, sugerida 
por Berlepsch. 

2 — CF. Bull. Mus. Compar. Zool. LXV, p. 296, p. 296, nota 1. 
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Actitis maculana (Linn.) 

Tringa macularia Linnaeus, 1766, II, p. 349 (bas. em Edwards) : Penssyl- 
vania, 

Na distribui^ao que dei para esta especie em meu "Catalogo das 
Aves do Brasil" (l.a parte, p. 136), esta incluido o Estado de Pernam- 
buco. 

Capella paraguaiae paraguaiae (Vieillot) 

Scolopax paraguaiae Vieillot, 1816, Nouv. Diet. Ill, p. 356 (bas. em Azara) : 
Paraguai. 

Gallinago frenata Forbes, op. cit., p. 359 (Cabo, Quipapa). 
Gallinago paraguayae Reiser, op. cit., p. 95 (Pao Dalho). 

Erolia fuscicollis (Vieillot) 

Tringa fuscicollis Vieillot, 1819, Nouv. Diet. XXXIV, p. 461, (bas. em Azara) : 
Paraguai. 

Itamaraca: exemplar ad. (sexo?), colecionado a 30 de dezembro. 

Erolia minutilla (Vieillot) 

Tringa minutilla Vieillot, 1819, op. cit., pag. 466: Nova Scotia (Estados- 
Unidos). 

Vem referida em Pernambuco por E. Naumburg {Bull. Am. Mus. 
Nat. Hist., LX, p. 81). 

Earn. LARIDAE 

Phaetusa simplex simplex (Gmelin) 

Sterna simplex Gmelin, op. cit., I, p. 606; Caiena. 
Phaetusa magnirostris Reiser, op. cit., p. 97 (Petrolina). 

Ord. COLUMBIFORMES 

Fam. COLUMBIDAE 

Columba picazuro marginalis Naumburg. Asa branca 

Columba picazuro marginalis Naumburg, 1930, Amer. Mus. Novit., N.0 554, 
p. 3: Corrente (Piaui). 

Columba picazuro Forbes, op. cit., p. 356 (Quipapa, Garanhuns), 
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Scardafella squammaia squammata (Lesson). Rola easeavel, Fogo-apagou. 

Columba squammata Lesson, 1831, Traite d'Orn., p. 474 (nome novo para 
Col. squamosa Temm., preocup.): Bala. 

Scardafella squamosa Forbes, op. cit., p. 356 (Garanhuns). 

Columbigallina passerina griseola (Spix) 

Columhina griseola Spix, 1825, op. cit., II, p. 58, tab. LXXV, fig. 2: Rio 
Amazonas. 

Chamaepelia griseola Forbes, op. cit., p. 357 (arredores de Recife). 

Columbigallina minuta minuta (Linn.) 
Columba minuta Linnaeus, 1776, op. cit., I, p. 285: Caiena1. 
Chamaepelia minuta Reiser, op. cit., p. 87 (Pao Dalho). 
Tapera: $ ad., Dez. 21. 

Columbigallina ialpacoti taipacoti (Temm.) 
Columba taipacoti Temminck & Knipp, 1811, Les Pigeons, I, p. 22, pi. 12: 

Baia, local, tipica aceita2. 
Chamaevelia taipacoti Forbes, op. cit., n. 87 (Pao Dalho). 

Leptoptila verreauxi approximans Cory. Juriti. 
Leptoptila ochroptera approximans Cory, 1917, Fields Mus. Nat. Hist. Pnbl., 

Zool. Ser. XII, p. 7: Serra de Baturite (Ceara). 
Leptoptila ochroptera Forbes, op. cit., p. 537: Garanhuns. 

Oreopeleia montana (Linnaeus)3. 
Columba montana Linnaeus, 1758, Syst. Nat. I, p. 163 (bas. em Edwards: 

Jamaica. 

A sra. Naumburg indue o Pernambuco na area conhedda desta es- 
pede (cf. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist, LX, p. 71), 

ord. CUCULIFORMES 

Fam. CUCULIDAE 

Coccyzus melacoryphus Vieillot 

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., VIII, p. 271 
(bas. em Azara) Paraguai. 

Sclater, no Cat. of Birds of Brit. Museum (vol. XIX, p. 307) in- 

Cf. Berlespch & Hartert, Novit. Zool. IX, p. 119 (1902). 
Cf. Oliv. Pinto, Rev. Mus. Paul., XXII, p. 163. 
Convem referir a falta de dados sobre a ocorrencia em Pernambuco das "pombas 
avoantes" ou "riba?as", cujos grandes bandos aparecem de quando em quando 
noutros pontos do nordeste, especialmente no Ceara e Parahiba. Cf. Rod. v. 
Ihering, Homero, VI, p. 46. 

1 — 
2 — 
3 — 
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clue um exemplar adulto deste cuco, remetido de Pernambuco, provavel- 
mente das vizinhan?as de Recife, por CRAVEN. 

Piaya cayana pallescens (Cab. & Heine). Alma-de-gato. 

Pyrrhoeoccyx pallescens Cabanis & Heine, 1862, Mus. Heineanum, IV, p. 86; 
norte do Brasil (=Baia, teste Hellmayr)1. 

Nao me recordo de haver encontrado a "alma de ^ato" dnrante 
minha excursao; tampouco pude obter um exemplar pernambucano da 
especie, que figura, alias, entre as de que Forbes conseguiu amostras. 
fi-me portanto impossivel decidir se as aves da zona se filiam efetiva- 
mente a forma pallescens, ou a P. c. cearae Cory, como 6 muito provfi- 
vel, caso se confirme a sua validez.2 

Tapera naevia naevia (Linn.). Peiticn (Sncl no sul do Brasil) 

Cuculus vaevivs Linnaeus, 1766, Syst. Nat., T, p. 170: Caiena. 
Diploptenis nnevius Forbes, op. cit., p. 351 (GaranblSns). 

Tapera: 1 $ adulto de dez. 17. 

A "peitica" era ouvida diariamente nas proximidades do Aprendiza- 
do Agricola de Sao Bento. A tardinha, ela troca o classico e hem conhe- 
cido canto de duas notas (de onde Ihe veio a anomatop^ia "sem fim*') 
por outra voz muito diferente, e tanto mais impressionante na sua toada 
lamentosa e triste, quanto mais misteriosa e enigmatica se mostra na sua 
procedencia. 

Crotophaga ani Linn. Avnm. 

Crotophngn ani Linnaeus, 1758, I, p. 105 (bas. em Marccrave et alter.): nor- 
deste do Brasil (ou, mais precisamente, Pernambuco), localidade tlplca. 

Crotophaga ani Forbes, op. cit., p. 350 (arredores de Recife, etc.); Reiser, op. 
cit., p. 59 (Recife). 

Nas zonas cultivadas de Pernambuco o "anum" nao e menos fre- 
quente do que na generalidade dos Estados do Brasil. Em toda parte, 
porem, se mostram ah* muito desconfiados e ariscos. 

Guira guira (Gmclin). Annm branco 
Cvmlus guira Gmelin, 1788, Syst. Nat.. T. p. 414 (bas. em Marcorave) : Per- 

nambuco, aceito como pdtria tipica. 

Muito menos encontradico que a especie anterior e como esta n3o 
representada na minha colecao. 

1 — Cf, HELLMAYR, Field Mus. \at. Hist. Pnhl., Zool. Ser. XII, p. 434 (1929). 
2 — Cf. Hellmayr, op. cit. p. 435. 
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Ord. PSITTACIFORMES 

Fam. PSITTACIDAE 

Aratinga jandaya (Gmelin). Jandaia. 

Psittacus jandaya Gmelin, 1788, I, p. 319 (baseado em Marcgrave) : Pernam- 
buco, patria considerada tipica. 

Conurus jendaya Forbes, op. cit., p. 351 (entre Quipapa e Garanhuns). 

Aratinga cactorum caixana Spix Periquito 
Aratinga caixana Spix, 1824, Av. Bras., I, p. 34, fig. 1: Caixias (Piaui). 
Conurus cactorum Forbes, op. cit,, p. 352 (Garanhuns). 

0 dr. Hellmayr (Field Mus. Nat. Hist. Puhl. Zool. Ser. XIT, p. 
443), refere tambem um exemplar de Pernambuco colecionado por 
SWAINSON entao no museu de Viena. 

Peculiar as zonas secas do sertao nordestino, desde a Baia. 

Forpus passerinus vividus (Ridgw.) Periquito tapucu (Tuim no Brasil Merid.). 

Psittacula passerina vivida Ridgway, 1888, Proc. Un. St. Nat. Mus., X, p. 
539: Baia. 

Psittacula passerina Forbes, op. cit., p. 353 (entre Iguarassu e Olinda). 

Itamaraca: 1 ^ ad. de jan. 4 e uma 9 ad. de jan. 5. 

Amazona aestiva aestiva (Linn.). Papagaio verdadeiro 

Psittacus aestivus Linnaeus, 1758, T, p. 101: "America" (sul do Brasil, pa- 
tria tipica, Hellmayr desig.). 

Chrysotis aestiva Forbes, op. cit., p. 352. 

Forbes nao indica localidades, mas diz que encontrou "papagaios"' 
"at all in the districts I traversed". No Cat. Bds. Brit. Mus. (vol. XX, 
p. 570) vem inventariado urn exemplar de Forbes, procedente do Per- 
nambuco. Deve estar hoje confinado as zonas florestadas e assim mesmo 
bastante rarefeito. 

Ord. STRIGIFORMES 

Fam. TYTONIDAE 

Tyto alba tuidara (Gray). Coruja de igreja, Suindara. 

Strix tuidara Gray, 1829, in Griffith, Anim. Kigdom of Cuvier, VI, p. 75 
(novo nome em subst. a Strix perlata Licht., nome preocupado por 

Vieillot) . 
Strix flammea Forbes, op. cit., pag. 353 (Quipapa). 
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Pulsatrix perspicillata pulsatrix (Wied.). 

Strix pulsatrix Wied, 1820, Eeise, I, p. 366: Uio Jequitinhonha (Baia). 

Na distribuigao geografica desta coruja, aada recentemente por 
LEON ELelson (Biologic. Leaflet, n. 10, 1938), vem mencionado o Estado 
de Pemambuco. Segundo este autor, todas as aves brasileiras sao per- 
tencentes a raga tipica, descrita primeiramente de Caiena, por Latham1. 

Otus choliba decussatus (Lichtenstein) 

Strix decussata Lichtenstein, 1823, Verx. Dubl. Berl. Museum, p. 59: Baiu. 

Itamaraca: ? ad., dezembro 29. 

Parece-me que e a primeira vez que se registra em Pernambuco um 
exemplar desta corujinha, alias uma das mais comuns em todos os Esta- 
dos do Brasil. Comquanto mantenha ainda as mesmas duvidas quanto k 
validez das ragas classicamente admitidas na especie2, e com um exemplar 
de Goiaz (Rio das Almas, N0. 14.794 do Mus. Paul.) que vejo mais as- 
semelhar-se a femea de Itamaraca. Ainda assim, a sua plumagem e, tanto 
na face dorsal, como na ventral, muito mais clara do que no macho de 
Goiaz. 0 dorso, cinzento claro, manchado de riscos longitudinais pardo- 

escuros bem destacados, apresenta colora^ao cinzenta clara, quasi sem 
mescla de tons ferrugineos, apenas visiveis na margem das estrias; as 
manchas caracteristicas da regiao umeral das asas sao de um branco 
muito puro e intensamente contrastadas. Ponto que merece atengao es- 
pecial e a presen^a, aqui e ali, por entre as penas das partes inferiores, 
de tufos aloirados, visto como Hellmayr3 considerava tal carater como 
base da diferenciagao entre O. choliba decussatus e a ratja amazonica. O 
choliba crucigerus (Spix).Nao acho possivel conferir qualquer valor dia- 
gndstico a esses tufos, que se me afiguram sempre presentes em quaisquer 
ragas da especie, posto que representam a exteriorizagao das barbas flo- 
conosas da zona media das penas, cuja base e sempre escura e s6 na 
por^ao normalmente exposta apresenta o desenho que da a face central 
da ave o seu aspecto caracteristico. £ certo, porem, que eles em certos 
exemplares, sem distimjao de ra<ja, sao mais visiveis e abundantes do 

que noutros, o que me parece atribuivel as condi?6es variaveis da prepa- 
ra?ao. O exemplar agora registrado mede: asa 160, cauda 88, culmen 
20 milimetros. 

1 _ strix perspicillata Latham, Index Ornithologicus, I, p. 58 (1790). 
2 — Cf. Oliv. Pinto, Rev. Mus. Paul. XVII, 2a parte, p. 723 e ss. (1932). 
3   Abhandl. K. Bayer. Akad. U'wsena. Miinchen, Kl. II, XXII, p. 575 (1906t. 
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ord. CAPRIMULGIFORMES 

Fam. CAPRIMULGIDAE 

Nyctibius griseus griseus (Gmelin). 

CaprimulgiLS griseus Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, p. 1.029: Caiena. 

No Catalogo de Aves do Museu Britanico (vol. XVI, p. 625) men- 
ciona Harter um exemplar adulto deste urutau, oriundo de Pernambuco 

e pertencente anteriormente a colegao de Sclater. 

Hydropsalis torquata (Gmelin). Bacurau 

Caprimulgus torquatus Gmelin, 1789, op. cit., I, p. 1032 (ex-MARCGRAVE): nor- 
deste do Brasil (Pernambuco aceitavel como patria tipica). 

Hydropsalis forcipata Forbes (nec Nitzsch), op. cit., p. 348 (entre Quipapa 
e Macuca). 

Tapera: $ ad., dez. 23. 

Curiango de larga distribuigao, verificado desde o Amazonas (Rio 
Madeira) ate o Rio Grande do Sul. Parece fora de duvida que o exem- 
plar de Forbes deva percenter a esta especie e nao ao "Curiango" te- 
soura", cuja area se circunscreve ao Brasil este-meridional (do Rio 

Grande do Sul a Minas). Porque nao julgo admisaivel tenha havido 
confusao com a forma seguinte. 

Nyctidromus albicollis albicollis (Gmelin) 

Caprimulgus albicollis Gmelin, op. cit., I, p. 1030: Caiena. 

No Cat. of Birds of Brit. Museum alista Hartert uma § adulta 
desta especie, dando-a como colecionada por Forbes em Pernambuco. 
No trabalho deste ultimo nao aparece, contudo, nenhuma referencia ao 
dito exemplar. 

Nyctiphrynus ocellatus brunnescens Griscom & Greenway. 

Nytiphrynus ocellatus brunnescens Griscom & Greenway, 1937, Bull. Mus. 
Compar. Zool. LXXXI, p. 422: Rio Gongogi (Baia). 

Ihering & Ihering (Cat. Fauna Bras., Aves, p. 135), sem men§ao 
de autoridades, indue Pernambuco na area de distribui^ao deste pe- 
queno bacurau, mais conhecido do Brasil meridional (Sao Paulo). 
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ord. MICROPODIIFORMES 

Fam. MICROPOOIDAE 

Reinarda squamata (Cassia) 
Cypaelus squamaLua Cassin, 1853, Proc. Acad. Nat. Sci, Phila., VI, p. 369: 

Guiana Inglesa. 
Claudia tquamata Reiser, op. cit., pp. 63 e 136 (Petrolina). 

Fam. TROCHILIDAE 

Glaucius hirsuta hirsuta (Gmelin) 
Trochilu* hirautus Gmelin, 1788, Syst. Nat. I, p. 490 (ex Marcgrave) : nor- 

deste do Brasil (Pernarabuco, considerado patria tipica). 
Tapera: $ : ad., dez. 22. 

Nao referindo Marcgrave, que omite indicagao precisa de localida- 
de, ja em SIMON (Hist. Nat. Trochil., p. 248) se encontra a indicayao 
de que este beija-flor ocorre em Pernambuco. 

Anisoterus pretrei (Delattre & Lesson). Beija-flor-de-rabo-braneo 
Trochilua pretrei Dellatre a Lesson, 1839, Rv. Zool., II, p. 20: Minas-Gerais. 
Tapera: S ad., dez. 18. 

A literatura que pude consultar e muda no tocante a ocorrencia do 
"beija-flor-de-rabo-branco" em Pernambuco; nao era, entretanto, muito 
raro encontra-lo nos pontos que percorri. 

Pygmornis ruber ruber (Linnaeus) 

Trochilua ruber Linnaeus, 1758, I, p. 121 (bas. em Edwards) : Surinam. 

Da presenga deste minusculo beija-flor em Pernambuco conhego ape- 
nas a referencia feita pelo dr. Hellmayr, ao estudar as variagoes geo- 
gr&ficas apresentadas pela esp&ne1. 

Eupetomena macroura simoni Hellmayr 
Euptomena macroura simoni Hellmayr, 1929, Fiel Mus. Nat. Hist. Publ., 

Zool. Ser., XII, p. 386: Rio do Peixe, perto de Queimadas (Baia). 
Tapera: 3 ad., dez. 12. 

Ao descrever a nova raga, ja o dr. Hellmayr indue o Pernambuco 
na Area que Ihe compete, salientando tambem o fato de nao haver em 
Marcgrave nenhuma alusao a especie. Os caracteres em que se baseara 
a separagao da raga simoni exibem-se com extrardinaria nitidez no exem- 
plar por mim agora coligido; tanto o abdomen como o laudo dorsal 

1 — C.f. Novit. Zool., XIV. p. 75 (1907). 
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sao intensamente lustrados de azul, a ponto de, em certas incidencias de 
luz, desaparecerem quasi por inteiro o brilho bronzino peculiar a raga 
tipica. Neste particular os nossos exemplares da Baia (Ilha de Madre 
de Deus, Joazeiro) e ate mesmo um do Ceara (Fortaleza), sao muito 
mais mal caracterizados. 

Melanotrochilus fuscus Vieillot 

Trochilus fuscus Vieillot, 1817, Neuv. Diet. d'Hist. Nat. VII, p. 348; " Bresil" 
(loc. tipica aceita Baia). 

E' esta uma das especies de que o Cat. Bds. of Brit. Mus. (Vol. 
XVI, p. 332) cita um exemplar procedente da cole^ao feita em Per- 
nambuco por Forbes; ela nao aparece, todavia, no trabalho deste ultimo. 

Aphantochroa cirrochloris (Vieillot) 

Trochilus cirrochloris Vieillot, 1818, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., XXIII, pag. 
430: Rio de Janeiro. 

Aphantochroa cirrochloris Forbes, op. cit., p. 348 (Macuca). 

Agyrtrina leucogaster bahiae (Hartert) 

Agyrtria leucogaster bahiae Hartert, 1899, Orn. Monatsb. VII, p. 140: Baia. 

Analisando a distribuigao de Agyrtrina leucogaster (Gmelin) no 
nordeste brasileiro opinou Hellmayr pela discutibilidade da distingao 
entre A. I. leucogaster e A. I. bahiae, concluindo, porem, pela restrigao 
a Baia e Pernambuco da area de leucogaster, si admitida a sua validez. 

Agyrtrina fimbriata nigricauda (Elliot). 

Thaumatias nigricauda Elliot, 1878, Ibis, 4a. Ser., V, pag. 47: Baia, terra 
tipica1. 

Agyrtria nigricauda Reiser, op. cit., p. 63 (Pan Dalho, perto de Recife). 
Tapera: $ ad., dez. 12. 

Chlorestes notatus (Reichenbach) 

Trochilus notatus Reichenbach, 1795, Magaz. Thierr., I, p. 129: Caiena. 
Eucephala eaerulea Forbes, op. cit., p. 348 (Recife). 

Chlorostilbon aureoventris pucherani (Bourcier & Mulsant) 

Trochilus pucherani Bourcier & Mulsant, 1848, Rev. Zool., II, p. 271: "Bresil" 
(local, tipica Rio de Janeiro, apud Helmayr)2. 

Tapera: $ adulto. Dez. 17. Dimens.: asa 45 mil., cauda 27 mil., culmen 15 mil. 

1 — Cf. Hellmayr, Tield Mws. Nat. Hist. Publ, uool. Ser. XII, p. 394 (1929). 
2 — Cf. Hellmayr, p. cit. p. 390. 
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Beija-flor largamente distribuido por todo o Brasil oriental, desde o 
Maranhao ate o Parang, inclusive Minas Gerais e o extreme sudeste de 
Mato-Grosso (Tres Lagoas). 0 presente exemplar concorda no tama- 
nho, com os de Sao Paulo; mas, no que toca ao colorido, fortemente azu- 
lado, tanto no ventre como no dorso, aproxima-se singularmente dos de 

Mato-Grosso (Rondondpolis, Miranda), tidos como pertencentes a forma 
tipica. 

Anthracothorax nigricollis nigricollis (Vieillot) 

Trochilua nigricollis Vieillot, 1817, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., VII, p. 349: 
" Bresil 

Salvin (Cat. Bds. Brit. Mus., XVI, p. 94) refere uma ^ de Pernam- 
buco, colecionada por Forbes; ela nao figura, porem, no trabalho deste 
ultimo. 

Chrysolampis elatus (Linn.). 

Trochilua elatus Linnaeus, 1766, Syst. Nat., I, p. 192 (base em EDWARDS) : 
"India", por erro, em vez de Caiena. 

Chryaolampia moachitua Forbes, op. cit., p. 348 (Garanhuns): Reiser, op. cit., 
p. 64 (Petrolina). 

Tapera: S ad. de dez. 21 e 9 ad. de dez. 19. 

Na femea as retrizes externas, nos dois tergos basais e vermelho-rui- 
vo, correspondendo ao tipo "A" de Simon. 

Polytmus guainumbi thaumantias (Linn.). 

Trochilua thaumantias Linnaeus, 1766, Syst. Nat., I, p. 190 (bas. em Marc- 
grave) : Sergipe, local, tipica por desig. de Hellmayr1. 

Chryaobronchus vireacens Forbes, op. cit., p. 349 (Recife, Cabo). 
Tapera: $ ad., Dez. 22. 

Oserva Forbes que este era o beija-flor mais comum nos jardins de 
Recife, quando ali esteve. 

Lepidolarynx squamosus (Temm.) 
Trochilua aquamoaua Temminck, 1823, Nouv. Rec. PI. Color., PI. 203, fie. 1: 

"Bresil" (pdtria tipica, Baia, sugerida por O. Pinto)2. 

Pernambuco e incluido por E. Simon3 na area conhecida desta es- 

pecie. 

1 — Of. Field Mua. Nat. Hist. Publ, Zool. Ser. XII, 394 (1929). 
2 — Cf. Catal. Avea do Braail, l.a parte, p. 282 (1938). 
3 — Cf. Hiat. Nat. Trochii, p. 393. 

-4^00 — lO 
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Calliphlox amethystina (Boddaert). 

Trochilus amethystinus Boddaert, 1783, Tabl. PI. Enlum., p. 41: Caieno. 

A semelhanga do anterior, Pernambuco faz parte, segundo SlMON, 
dos Estados brasileiros em que este beija-flor ja tem sido colecionado. 
E, alias, especie de vasta distribuigao, encontrada desde a Venezuela ate 
o norte da Argentina. 

ord. TROGONIFORMES 

Fam. TROGONIDAE 

Trogonurus variegatus variegatus (Spix) 

Trogon variegatus Spix, 1824, Av. Bras., I, p. 49, tab. XXXVIII a; "Brasilia", 
(sugerx para local, tipica o Rio de Janeiro)1. 

Tapera (Fazenda Sao Bento) : S adulto, dez. 12. 

Nenhuma especie de "Surucua" figura na literatura ornitologica 
que pude consultar, como tendo sido observada em Pernambuco. Esse 
fato da valor indiscutivel ao achado agora feito, muito embora estivesse 
perfeitamente nas previsoes. Trog. variegatus variegatus com efeito 
ocorre desde o Para ate o Rio de Janeiro, bem como nas zonas inter- 
medias do planalto central (Rio Araguaia). Do exemplar acima regis- 
trado puderam ser trazidos apenas os necessaries elementos para uma 
exata determinagao (asa, cauda, etc.) por ter sido tornado a um guarda 
da mata, e ja meio depenado. A femea, esta, era ja pronta para a panela 
quando, Castro passou casualmente, pelo local, depois de ter ouvido na 
mata, momentos antes, as vozes de ambos. A ave deve ser rara, porque 
nunca mais foi vista ou ouvida, apesar-de ter sido assiduamente pro- 
curada, imitando-se-lhe o canto, tao facil de reproduzir. 

ord. CORACIIFORMES 

Fam. ALCEDINIDAE 

Streptoceryle torquata torquata (Linn.) Flecha-peixe grande. 

Alcedo torquata Linnaeus, 1766, I, p. 180: Mexico. 

Nao me recordo de haver visto este martim-pescador, nem mesmo 
nos mangues de Itamaraca, onde as especies pequenas eram comuns. B, 

1 — Cf. 0. Pinto, Cat. Av. Bras., p. 290 (1938). 
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Shaepe, porem, no Cat. Birds of Brit. Mus. (Vol. XVII, p. 123), con 

signa um macho adulto de "Pernambuco". 

Chloroceryle amazona (Latham). 

Alcedo amazona Latham, 1790, Ind. Orn., I, p. 257: Caiena. 
Ceryle amazona Reiser, op. cit. p. 61 (Petrolina). 

Chloroceryle americana amoricana (Gmel.) 

Alcedo americana Gmelin, 1788, I. p. 151 (has. em Daubenton) : Caiena. 
Ceryle americana Forbes, op. cit., p. 340 (arredores de Recife): Reisec, op. 

cit., p. 61 (Pau Dalho). 

Chloroceryle inda (Linn.). 

Alcedo inda Linnaeus, 1766, I. p. 179; Caiena. 

De Pernambuco (provavelmente arredores de Recife) ha a referen- 
cia feita por Sharpe (Cat. Bds. Brit. Mus., XVII, p. 138) de um macho 
adulto coligido por Craven. 

Chloroceryle aenea aenea (Pallas) 

Alcedo aenea Pallas 1764, Cat. Ois. Adumbr. de Vroeg, I, n.0 54: Surinam. 

Como a precedente, esta especie tem de sua ocorrencia em Pernam- 
buco so o testemunho de Sharpe (op. cit. p. 139), que consigna uma 
femea adulta, remetida por Craven. 

Fam. MOMOTIDAE 

(?) Momotus momota pilcomajensis Reichenow. 

Momotus pilcomajensis Reichenow, 1919, Journ. f. Orn., p. 834: Villa Monte 
(Bolivia). 

Momotus nattereri Sharpe, 1892, Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 322, (Per- 
nambuco, Forbes col.). 

Abstragao do exemplar imaturo colecionado por Forbes, segundo o 
testemunho de Sharpe, nao encontro na literatura mengao a nenhum 
momdtida no Estado de Pernambuco. Tive. nao obstante, ensejo de ouvir, 

quando em Tapera (Aprendizado Agricola Sao Bento), o canto incon- 
fundivel de uma ave desse grupo, que nao pude todavia avistar. A deter- 
mina?ao que dou ao exemplar de Forbes e meramente hipotetica e ba- 
seia-se na area que penso deve ser atribuida a ra?a pilcomajensis. Veja- 
se a propdsito men Catal. de Aves do Brasil, l.a parte, p. 299, nota 1 
(1938). 
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Ord. PICIFORMES 

Fam. GALBULIDAE 

Galbula rufoviridis rufoviridis Cabanis. Beija-flor do mato, Beija-flor grande. 

Galbula rufovh-idis Cabanis, 1851. Allgem. Encyd. Wiss. und Kiinste de Ersch. 
& Gruber, l.a sec. LII, p. 308: Brasii (patria tipica parece nao ter side 
ainda sugerida para esta especie; como tal, a menos que haja argu- 
mento em contrario, aceitaria de bom grado a Bala). 

Galbula rufoviridis Forbes, op. cit., p. 349 (entre Iguarassu e Goiana); Reiser, 
op. cit., p. 58 (Beberibe, perto de Recife). 

Tapera: $ ad. de dezembro 12. 
Itamaraca: $ ad. de jan. 3. 

Fam. BUCCONIDAE 

Nystalus maculatus maculatus (Gmel.) Dorminhoco. 

Alcedo maculata Gmelin, 1788, Syst. Nat., I, p. 451, (bas. em Marcgbave) : 
Pernambuco, patria tipica que sugiro. 

Bucco maculatus Sclater, Cat. Birds of Brit. Mus. XIX, p. 190 (Pernambuco). 
Tapera: $ ad. dez. 17 e 2 $ $ ad. de dez. 15 e 19. 
Itamaraca: 5 da. jan. 3. 

Forbes nao menclona o "dorminhoco" na lista das aves que colecio- 
nou em Pernambuco; Sclater, entretanto, indue no Catal. of Birds of 
Brit. Mus. (vol. XIX, p. 190) dois exemplares adultos por aquele cole- 
cionados. De resto, a ave e uma das mais comuns no Estado, como pude 
verificar durante a minha viagem. 

Chelidoptera tenebrosa brasiliensis Sclater 

Ckelidoptera brasiliensis Sclater, 1862, Cat. Am. Bds., p. 2756 su- 
deste do Brasii; Sclater, Catal., Bds. Brit, Mus., XIX, p. 208 (Per- 
nambuco). 

No mesmo caso do precedente; Forbes nao indue a ave em sua lista, 
mas a ele sao atribuidos os dois exemplares mencionados por Sclater. 

Fam. RAMPHASTIDAE 

Ramphastos vitellinus ariel Vigors. Tucano 

Ramphastos ariel Vigors. 1826, Zool. Journ., II, p. 466, pi. 15: Rio de Janeiro. 

Tanto quanto sei, Sclater, no Cat. of Birds of. Brit. Mus. (volume 
XIX, p. 132), e a unica autoridade a referir a presenga de tucanos (Ram- 
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Tphastos) em Pernambuco, registrando dois exemplares adultos da pre- 
sente especie e ra?a, obtidos um por Forbes e outro por Craven. Em mi- 
nha excursSo nenhum dado pude colh§r a respeito. 

Pteroglossus inscriptus inscriptus Swainson. ArassaH 

Pteroglossns inscriptus inscriptus SWAINSON, 1821, Zool. Illustr., II, pi. 90; 
"Guiana", errore! (aceito para loc. tipica o baixo Amazonas). 

Sobre a ocorrencia desta forma baixo-amazonica em Pernambuco 
M o surpreendente achado feito por A. Robert (1903), de uma femea 
adulta em Sao Louren<jo, localidade situada 26 quilometros a noroeste de 
Recife. 

Fam. PICIDAE 

Colaptes campestris chrysosternus 'Swainson). 

Picus chrysosternus Swainson, 1821, Mem. Wernerian Nat. Hist. Soc., Ill, p. 
289: zonas secas do interior da Bafa. 

No Cotdl. of. Birds of Brit. Mns. (vol. XVIII), refere Hargitt, re- 
cebido com a cole^ao Sclater, um macho adulto deste pica-pau, de proce- 
d§ncia pernambucana. Deve confinar-se ao interior seco do Estado, onde 

informou-me CASTRO te-lo observado, em sua viagem k Cachoeira de 
Paulo Afonso. 

Plculus erythropsis 'Vieill.). 

Picus erythropsis Vieillot, 1818, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., XXVI, p. 98: "Br^sil", 
(para local, tfpica aceito o Rio de Janeiro)1. 

Chloronerpes erythropsis Harcitt, 1890. Cat. Bds, Brit. Mus., XVIII, p. 75 
(Pernambuco). 

Deste pica-pau refere Hargitt dois exemplares "ad.", um $, atri- 
buido a Forbes e outro $, remetido por Craven, file nao aparece toda- 
via, no trabalho de Forbes. 

Chrysoptilus melanochloros nattereri 'Malherbe) 

Picus nattereri ou Chrusoptilus (Swains.) nattereri Malherbe, 1848, M^m. 
Roy. Soc. Sci. Ltepe, IT, p. 66: Cuiabd (Mato-Grosso). 

Chrysoptilus chrysomelas Hargitt, 1890, Cat. Bds. Brit. Mus., XVIII, p. 115 
(Pernambuco). 

Itamaracfi: 9 ad., jan. 2. 

Enquanto v^rios exemplares, do Maranhao e do norte da Bala 
(Bonfim), pela coloragao das partes inferiores, ajustam-se aos caracte- 

1 — Cf. Oliv. Pinto, Cat. Av. do Brasil l.a parte, p. 340. 
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res de C. melanochloros flavilumbis Sundevall, a femea de Itamaraca 
copia perfeitamente o desenho da forma centro-brasileira, descrita por 
Malherbe. O fato parece dar razao a Hellmayr, quando poe em duvi- 
da a validez da raga flavilumbis, sem permitir todavia dizer a ultima 
palavra sobre o assunto. 

Celeus flavescens ochraceus <Spix) 

Picus ochraceus Spix, 1824, Av. Bras., I, p. 59, tab. LI, fig. 1: Amazonia (lo- 
calidade tipica, por convenio tacito, baixo Amazonas, margem direita). 

Celeus ochraceus Hargitt, 1890, Cat. Bds. Brit. Mus., XVIII, p. 425 (Per- 
nambuco, Craven col.). 

Celeus flavescens ochraceus Hellmayr, 1929, Field Mus. Nat. Hist. Publ. 
Zool. Ser., XII, p. 416 (Sao Louren?o, Robert col.). 

Encontradigo provavelmente em todo o Estado. Castro informou- 
me te-lo visto em sua viagem a Paulo Ai'onso. 

(?) Ceophloeus erythrops (Valenciennes) 

Picus erythrops Valenciennes, 1826, Diet. Sci. Nat., XL., p. 178: "Bresil" nao 
consta ter sido sugerida localidade tipica para esta especie, pelo que 
considero como tal o Rio de Janeiro). 

Ceophloeus erythrops Hargitt, 1890, Cat. Bds. Brit. Mus., XVIII, p. 512 (Per- 
nambuco, Craven). 

Abstraqao da femea registrada pelo Catalogo do Museu Britanico, 
nao tenho conhecimento nem vejo na literatura referencia a presenga 
deste pica-pau em qualquer Estado do Brasil, ao norte de Espirito-Santo. 

A sua larga distribui^ao no sudeste do Brasil e porem, atestada por dois 
exemplares da colecao do Museu Paulista, um do Rio Doce (E. O^RBE 
col.) e outro de Sao Lourengo, no Rio Grande do Sul (Enslen col.). 
Seria de interesse verificar a determina<jao atribulda ao exemplar supra- 
mencionado do Museu Britanico. 

Veniliornis passerinus taenionotus (Reichenbach) 

Chloronerpes taenionotus Reichnbach, 1854, Scans. Picinae, pag. 354, pj. 
DCXXV, figs. 4.164 e 4.165: Brasil (local, tipica Baia, designa?ao 
de Cory, 1919. 

1 — Formas cuja ocorrencia em Pernambuco e muito provavel, embora ate hojc 
nao cientificamente comprovadas, sao Ceophloeus lineatus improcerus Bangs 
& Penard e Scapaneus melanoleucus cearae Cory, descritos respectivamente da 
Baia (nao verificado fora deste Estado) e do Ceara (notificado tambem no 
Piaui e no Maranbao), mas ainda muito mal conhecidos no que respeiia a sua 
area de dispersao. 
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Dendrobatea taenionotus Hargitt, 1890, Cat. Bds. Brit. Mus. XVIII, p. 353 
(Pernambuco, Forbes e Craven col.). 

Tapera: $ ad., dez. 22 e 2 ad., dez. 16. 

Ambos tipicamente da ra^a taenionotus, com o dorso ornado de fai- 
xas transversals amareladas bem distintas, especialmente na femea. No 
macho o pileo e guarnecido de penas vermelhas, desde a nuca, ate quasi 
a orla extrema da fronte. Nos machos de Joazeiro (n0s. 7.350 e 7.352 do 
M. P.), atribuiveis a mesma raga, o vermelho do pileo nao chega a in- 
teressar a fronte de modo tao complete, preludiando transi<jao com V. p. 
transfluvialis Hellm., que substitue a ra(ja nordestina em todo sudoeste 
do Brasil (do interior da Baia ao norte de Sao Paulo), extendendo-se 
ainda pelo Brasil central (Goiaz )e septentrional (sul do Piaui, Mara- 
nhao). Posi^ao mais nitidamente intermediaria entre taenionotus e trans- 
fluvialis e ocupada por um macho da Cidade da Barra (N.0 7.351), em 
que quasi toda a metade anterior do pileo e isenta de vermelho, a par de 
um dorso intensamente transfaciado de amarelo. 

Veniliornis affinis ruflceps (Spix) 

Picus mificeps Spix, 1824, Av. Bras., I, p. 63, tab. LVI, fig. 2 (<5) e3 (9): 
Rio Amazonas (local, tipica Para, suger. por Hellmayr). 

Chloroncrpcs affivis Forbes, op. cit., p. 349 (Macuca); 
Tapera: 9 ad., dez. 19. 

O exemplar de Forbes deve ser, sem nenhuma duvida, o mesmo que 
Hargitt menciona no Catal. Birds Brit. Mus., sob Devdrohates ruficeps. 
A 9 de Tapera concorda muito exatamente com uma de Miritiba (Ma- 
ranhao), colecionada por SCHWANDA, tendo como ela o dorso e as su- 
praalares, principalmente estas ultimas, intensamente tingidas de ver- 
melho sangufneo. Esta sufusao vermelha e incomparavelmente mais te- 
nue em dois exemplares (ambos femeas) de V. a. hacmatostigma, (IMA- 
lherbe), que temos do Rio Jurua, os quais, neste particular muito mais 
se aproximam dos de V. a. affinis (Swainson) da Baia, embora destcs se 
distingam pela ausencia das grandes manchas sagitiformes, amarelo- 
claras, nas coberteiras superiores das asas. 

ord. PASSERIFORMES 

Fam. DENDROCOLAPTIDAE 

Dendroplex picus bahiae Bangs & Penard 
Dcndroplex picua bahiae Bangs & Penard, 1921, Bull. Mu?. Compar. Zool., 

LXIV, p. 369: Bafa. 
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Tapera: $ e 9 adultos de dez, 13. Medidas do $ : asa 97 mil., cauda 84, 
culmec 26. 

Itamaraca: S de Jan. 1. Medidas: asa 110 mil., cauda 88, cdlmen 27. 

Concordam com os exemplares da Baia, a cuja raga merecem refe- 
rir-se. Sao fracas as diferengas entre esta e a forma tipica, de que tenho 
a disposigao boa serie de especimes do Para e Amazonas. As enumera- 
das por Bangs & Penard, eu acrescentaria, em D. picus picus (Gmei in), 
forma mais alongada o tamanho algo menor das pintas brancas do peito, 
cujo contorno e, alem disso, mais destacado, em virtude do colorido mais 
carregado da orla escura que as limita. 

A especie nao ocorre na literatura ornitologica referente a Pernam- 
buco. 

Dendrocincla taunayi Pinto 

Dendrocinda taunayi 0. Pinto, 1939, Bol. Biologico, nov. Ser. IV, p. 190. 
Tapera (Fazenda Sao Bento), Pernambuco. 

fiste novo passaro, cujo tipo, unico exemplar colecionado por mim, 
esta nas colegoes do Museu Paulista, sob o n.0 18.124, foi minuciosamen- 
te descrito na publicagao supra-citada, de onde a seguir transcrevo a parte 
essencial, remetendo para alf o leitor, deseioso de informes mais com- 
pletos. 

Tipo de Tapera, Fazenda Sao Bento (Aprendizado Agrfcola), Es- 
tado de Pernambuco; ^ adulto colec. por Oliv. Pinto, dez. 14, de 1038. 
N.018.124 da colegao ornitol. do Museu Paulista. 

DESCRigXo do tipo. Dorso olivace-pardo, com a porgao mais poste- 
rior levemente arruivada; pfleo da c6r do dorso, mas assinalado de finas 

estrias longitudinal's, correspondentes ao raque das penas; lados da ca- 
bega, inclusive as regioes auriculares, da cor aproximadamente do pfleo, 
com rasquestrias distintas; loros acinzentados; coberteiras superiores 
das asas olivaceo-pardacentas como o dorso; primdrias externas com a 
barba externa pardo-olivdcea, a barba interna ferruginea, aproximada- 
mente nos seus dois tergos basais e a extremidade pardo-escura em ambas 
as barbas; primarias mais internas, secundarias e terciarias castanho- 

ferruginosas, com a extremidade escurecida, as mais internas excetua- 
das; coberteiras inferiores das asas cor de canela clara; rectrizes casta- 
nho-ferruginosas; supracaudais e infracaudais ferrugineas; mento e gar- 
ganta de colorido praticamente uniforme, branco-acinzentado, sem ne- 
nhuma estriagao distinta; restante das partes inferiores olivaceo-acane- 
ladas, de colorido mais tendente a canela no abdomen; bico de c6r escura 
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de chifre aparentemente uniforme; pes pardo-azeitonados escuros. Me- 
didas; asa 107, cauda 77. culmen 26 nr.ls. 

DistrtbuiqAo. Conhecido apenas atraves do exemplar tipico, ca?ado 
na Fazenda Sao Bento, nao muito distente da estagao de Tapera, no leste 
de Pernambuco. 

O nome desta especie e dado em homenagem ao dr. Affonso d'Es- 
cragnolle Taunay, muito ilustre e digno diretor do Museu Paulista, 
sob cujos auspicios foi empreendida a excursao em Pernambuco, e a cuja 

esclarecida orientagao muito se deverrr os progresses conseguidos por 
aquella institui^ao no campo da ornitologia brasileira. 

Fam. FURNARIIDAE 

Furnarius figulus figulus (Lichtcnstein). Espanta-raposa 

Turdus figulus Lichtenstein, 1823, Verz. Dubl. Bcrl. Mus., p. 40: Baia. 
Fumaritis figulus Forbes, op. cit., p. 345 (arred. de Recife, Cabo e "em quasi 

toda parte da Paraiba a Garanhuns"); Reiser, op. cit., p. 69 (Pau 
Dalho). 

Tapera: $ ad., dez. 18. 

Forma tipicamente nordestina, distribuida desde o Reconcavo baia- 
no ate o Maranhao, a partir de onde e substituido por F1. f. pileatus 
Scl. & Salv., peculiar ao baixo vale amazonico. 

Xenops minutus minutus (Sparrman) 

Tnrdus minutus mivutus Sparrman, 1788, Mus. Cals., fasc. 3, pi. 68; patria 
tipica aceita Rio de Janeiro (suprer. por Hellmayr)1. 

Tapera: 9 ad., dez. 17. 

Nenhuma forma subordinaaa ao genero Xenops aparece registrada 
nos Estados do nordeste, entre Baia e Maranhao. Comparado com um 
$ de X. m. genibarbis Illig. de Caxiricatuba (Rio Tapajds) e outro da 

Serra do Palhao (Baia Rio Gongogi), o exemplar de Tapera mostra mui- 
to mais semelhan^a com este ultimo, motive pelo qua! o refiro a forma 
tipica, cuja area de dispersao assim se ve sensivelmente ampliada para 
o norte. 0 estatuto das rapas geograficas de Xenops minvtvs Sparrman 
estA, segundo me parece, a reclamar uma nova revisao. O tamanho maior. 
especialmente o do bico, figura entre os caracteres apontados por 
Hellmayr para separar da ra^a tipica a forma genibarbis. 0 fato se 
verifica tomando sob exame os dois exemplares agora postoa em con- 

1 — Of. Catal. Birds of Americas, IV. p. 232 (1925). 
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fronto, visto oomo (o sexo nao tem no caso influencia apreciavel) o $ 
de Caxiricatuba mede 65 mil. de asa, 50 de cauda e 13 de culmen, en- 
quanto o de Tapera apresenta, para as mesmas paries, respectivamen- 
te 59, 45 e 11 mil. As aves do Maranhao sao de ordinario referidas a raga 
genibarbis, por isso que o dr. Hellmayr reconheceu como tal exemplares 
de Turiassu; um $ de Miritiba, porem, apresenta deste ponto de vista 
caracteres nitidamente intermediaries (asa 62, cauda 50, culmen 11 
mil.), aproximando-se, pelo menos na colora<jao ferruginosa da pluma- 
gem e no tamanho do bico, muito mais da ra§a este-brasileira do que da 
baixo-amazonica, 0 fato talvez se explique pela diferen^a da situa^ao 
daquelas localidades, sendo certo que Turiassu participa ainda, do ponto 
de vista floro-faunistico, da provincia amazonica, enquanto Miritiba, 
localizada muito mais a leste do que a primeira, fara ja provavelmente 
parte da provincia nordestina, onde nao mais existe a selva amazonense. 

Synallaxis frontalis frontalis Pelzeln 

Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859, Sitzungsber. math.-naturw. Kl. Akad. 
Wissens. Wien, XXXIV, p. 177 (nome novo para Purulus ruficeps 
Spix partim): Rio Sao Francisco. 

Synallaxis frontalis Forbes, op. cit., p. 346 ("da costa e Garanhuns"). 

Tapera: $ ad. de dez. 18. 

Passarinho de larga dispersao (a raga ocorre do norte da Argen- 
tina ao Maranhao), muito comum quasi por toda parte em que medre 
vegetagao campestre. 

Synallaxis albescens albescens Temm. 

Synallaxis albescens Temminck, 1823, Nouv. Rec. PL Color., pi. 227, fig. 2: 
local, tipica, Cemiterio do Alambari (Sao Paulo, perto de Itapetininga, 
Natterer col.). 

Forbes (op. cit., p. 346) refere haver colecionado esta especie du- 
rante sua vigem em Pernambuco, mas nao precisa localidades. Sua ocor- 
rencia naquele Estado e tambem abonada por Hellmayr1. 

Certhiaxis cinnamomea cearensis Cory. Ferreirinho do brejo. 

Synallaxis cinnamomea cearensis Cory, 1916, Field Mus. Nat. Hist. Publ., 
Orn. Ser., I, p. 340: Jua, perto de Igatu (Ceard). 

Synallaxis cinnamomea Forbes, op. cit., p. 346 (Estancia, Cabo, etc.). 
Tapera: 2 ^ ^ e uma $ ad. de dez. 22. 
Itamaraca: $ ad. de jan. 1; um juv. (sexo?) de jan. 3. 

J — Field Mus. Nat. Hist. Publ. Zool. Ser., XII, p. 349. 
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Concordam todos muito exatamente com os exemplares da caatinga 
baiana (Cidade da Barra, Joazeiro) e atestam os bons fundamentos da 
ra(;a nordestina separada por Cory. No exemplar juv. de Itamaraca a 
mancha citrina do manto quasi nao se percebe; nos adultos mostra-se 
constantemente muito evidente. 

Phacellodomus rufifrons specularis Hellmayr. Casam de couro 

Phacellodomus rufifrons specularis Hellmayr, 1925, Field Mus. Nat. Hist. 
Publ. Zool. Ser., XIII, pte TV, pag. 160; Pau Dalho (perto de Re- 
cife). 

Phacellodomus 7~ufifrons Reiser, op. cit., p. 68 (Pau Dalho). 

Tapera: 3 ad. dc dez. 22; 4 $ 9 ad. de dez. 15, 19, 20 e 20. 
Itamaraca: i ad. de jan. 2. 

A bela serie que tenho sob exame confrontada com numerosos 
exemplares da Baia, prova de modo eloquente a excelencia da raga crea- 
da pelo dr. Hellmayr, e cujo melhor carater reside na larga mancha 

("speculum") cor de ferrugem, que exorna o lado externo das asas. A 
presenga de ferrugem nas rectrizes laterals observa-se com muito menos 
nitidez e regularidade. 

Pseudoseisura cristata cristata (Spix) Casaca de couro 

Anabates cristatus Spix, 1824, Av. nov. Bras., I, p. 83, tab. 84: Malhada (Rio 
Sao Francisco, Baia). 

Em sua viagem a Cachoeira de Paulo Afonso, afirmou-me CASTRO 
ter visto repetidas vezes este passaro nas caatingas do sertao de Per- 
nambuco, desde Rio Branco ate Jatoba e Mato-Grosso. 

Fam. FORMICARIIDAE 

Taraba major stagurus (Lichtenstein) 

Lanius stagunis Lichtenstein, 1823, Verz. Dubl. Berl. Mus., p. 45: Baia. 

Tapera: 2 9 9 de dez. 15 e 16. 

Forbes nao refere este passaro em seu relatorio {Ibis, 1881) ; 
SCLATER, porem, cita no Cat. Bds. Brit. Mus. (vol. XV, p. 187), um j 
ad. colecionado em Pemambueo por aquele ornitologo. Os dois exempla- 
res que por minha vez consegui obter na Fazenda Sao Francisco (Apren- 
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dizado Agncola), sao femeas, donde nao ser possivel apreciar devida- 
mente os caracteres da ra^a a que devem pertencer.1 

Thamnophilus doliatus capistratus Lesson 

Thamnophilus capistratus Lesson, 1840, Rev. Zool. Ill, p. 226: "Bresil". 
Thamnophilus doliatus capistratus Naumburg, 1937, Bull. Amer. Mus. Nat. 

Hist., LXXIV, p. 180 (Rio Branco, Kaempfer coll.). 

Pela colegao de Kaempfer foi possivel a Mrs. E. Naumburg deter- 
minar de modo satisfatorio a area geografica deste passaro, estritamen- 
te proprio da caatinga nordestina, desde a Baia (Jequie, Cidade da Bar- 
ra, Santa Rita do Rio Preto) ate o Piaui (Parnagua). Os exemplares de 
Rio Branco sao os unicos registrados em Pernambuco, onde alias deve 
encontrar-se em larga zona. 

Thamnophilus palliatus palliatus (Licht.) 

Lanius palliatus Lichtenstein, 1823, Verz. Dubl. Berl. Mus., p. 46: Baia. 
Thamnophilus palliatus Forbes, op. cit., p. 347 (Cabo e proximid. de Macuca 

e Garanhuns), 

Tapera: ^ e 9 adultos de dez. 23. 

0 casal foi ca^ado a cerca de meia legua da sede do Aprendizado 
Agrfcola, na mata chamada das Cuieiras. 

Thamnophilus caerulescens cearensis (Cory) 

Erionotus cearensis Cory, 1919, Auk, XXXVI, p. 88: Serra Baturite (Ceard). 

Tapera: 9 ad., dez. 23. Medidas: asa 68 mil., cauda 59 mil., cdlmen 17 mil. 

Ao examinar pela primeira vez a 9 que colecionei em Tapera, nao 
havia ainda eu travado conhecimento com o trabalho em que Mrs. E. 
Naumburg, estudando o material colhido em Pernambuco por Emil 
Kaempfer, descreve como ra§a particular, sob o nome de Thamnophilus 
caerulescens pernamhucensis, um e duas 9 9, provenientes de Brejo. 
Porisso, nao tive a minima hesitagao em referir o meu exemplar h Th. 
caerulescens cearensis Cory, supondo-o a primeira 9 conhecida desta 

1 — Sobre as ra?as geograficas de Taraha major e sua respectiva distribuigao, ve- 
ja-se o substancioso e recente estudo de Mrs. E. Naumburg, em Bull. Amer. 
Mus. Nat. Hist., LXXIV, pags. 165-174 (1937). As conclusoes daquela distinta 
ornitologa divergem em alguns pontos das opinioes que tenho externado sobre 
0 assunto (Cf. Rev. Mus. Paul., XVII, 2.a pte., p. 749; id., XIX, p. 170; id., 
XX, p. 82; XXII, p. 446), que pretendo voltar a discutir em outra oportunidade. 
Veja-se tambem J. T. Zimmer, Amer. Mus. Novit., N.0 668, p. 8 (1933). 
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forma. Posteriormente pude, porem, ter em maos o trabalho daquela 
distinta omitdloga, inteirando-me dos caracteres em que ela fundamen- 
tara a cria^ao da nova raga. fisses caracteres, todavia, se referem, na 
sua grande maioria as femeas, raotivo pelo qual, conquanto muito im- 
portantes para a diferenciagao das outras variedades geograficas, nao 
podem ser tomadaa em conta na discussao da validez das duas supostas 
ragas nordestinas, uma vez que nao se conhecem, daquele sexo, especimes 
topotlpicos de T. c. cearensis. As diferengas apontadas, porem, por Mrs. 
Naumburg entre os (J de cearensis e pernambucensis (o $ de T/i. c. 
pemambucensis difere de Th. c. cearensis "in having the breast darker 
cinereous and the abdomen graysh instead of whitish, also the terminal 
third of the under tail-coverts are grayish instead of pure white, and 
the bill not as heavy as and shorter than that of Thamnophilus caeru- 
lescens caerulescens"), alem de se referirem a exemplares unicos de cada 
qual, a mim me parecem bastante fracas para convencer de que efeti- 
vamente se trate de ragas distintas. Tambem a 9 de Tapera dificilmen- 
te se conforma com a descrigao das de Brejo, fornecida por Mrs, Naum- 
burg. Comparada com as de Sao Paulo (Cachoeira, Bauru), 9 de Tape- 
ra distingue-se principalmente pela coloragao de pileo, que e francamen- 
te tingido de ferrugem (ao em vez de ser pardo-olivaceo como 0 dorso) 
e pela ausencia da mancha branca interescapular (de que, quando muito, 
s6 se podera verificar simples vestigio). As coberteiras superiores das 
asas sao nela, alem disso, muito menos pretas do que nas do Brasil me- 
ridional, com as faixas terminals branco-ocraceas (em vez de brancas) 
e mais estreitas, diferengas estas que todavia julgo significar juvenili- 
dade do especime. Na 9 de Pernambuco a regiao auricular e cinzento- 
ardosiada e contrasta vivavemente com as partes adjacentes. Referin- 
do-se aos exemplares de Kaempfer, postos em confronto os da raga 
tipica e ochraceiventer, diz ainda aquela ornitologa que "the lack of any 
fulvous shade on the lowers parts distinghishes the females at once". 
Entretanto, e impossivel ver a confirmagao disso no passarinho de Ta- 
pera; nele as partes inferiores admitem perfeito cotejo com as de certas 
9 9 tipicas de Th. c. caerulescens, diferindo apenas pela sua tonalidade 

mais clara e mais uniforme. Para o (J da Serra Baturite Mrs. Naum- 
burg da 73 mil, de asa, 61 mil. de cauda e 16,5 mil. de culmen (Cory da, 
respectivamente, 71, 69 e 16 milm.), medidas que concordam, inclusive a 

do bico, muito estreitamente com as da 9 de Tapera. Por tudo isso e 
minha convicgao pertencerem ambos a uma mesma variedade geogrA- 
fica, cuja area se extenderia do CerA ao Pernambuco e provavelmente 
aos Estados nordestinos intermedios. 
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Thamnophilus torquatus Swainson 

Thamnophilus torquatus Swaisson, 1825, Zool. Journ., II, n.0 5, p. 89: "Urup§" 
(Baia). 

Thamnophilus torquatus, Forbes, op. cit., p. 347 (Quipapa); Naumburg, 1937. 
Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., LXXIV, p. 202 (Brejo, col. Kaempfer). 

Tapera: 9 ad., dez. 23. Medidas: asa 68 mils., cauda 59 mils., ciilmen 17 mils. 

Myrmotherula axillaris luctuosa Pelzeln 

Myrmotherula luctuosa Pelzeln, 1868, Orn. Bras., II, pp. 82 e 153, partim 
{$): sul da Baia (Sellow col.). 

Myrmotherula melanogastra SCLATER (nao de Spix), 1890, Cat. Bds. Brit. Mus. 
XV, p. 240 (Pernambuco, Forbes). 

Tapera: $ ad., dez. 16. 

E dos passarinhos que Forbes nao fez figurar em sua lista, embora 
os houvesse colecionado, segundo nos informa o catalog© do Museu Bri- 
tanico. 

Herpsilochmus pileatus pileatus (Lichtenstein). 

Myiothera pileata Lichtenstein, 1823, Verz. Dubl. Berl. Mus., p. 44; Baia. 
Herpsilochmus pileatus Forbes, op. cit., p. 347 (Garanhuns). 

Formicivora grisea grisea (Boddaert) 

Turdus griseus Boddaert, 1783, Tabl. PI. Enlum. p. 39; Caiena. 
Formicivora grisea Forbes, op. cit., p. 348 (Quipapa). 
Itamaraca: 2 2 $ ads. de dez. 30 e jan. 2. 

Ramphocaenus melanurus melanurus Vieillot 

Ramphocaenus melanurus Vieillot, 1919, Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XIX, p. 6: 
"Bresil" (patria tipica Rio de Janeiro, Delalande col.). 

Tapera: $ ad. de dez. 15 e 9 ? juv. de dez. 23. 

A ocorencia desta curiosa especie em Pernambuco era de ha muito 
conhecida atraves de Sclater {Cat. Birds of Brit. Mus., XV, p. 261), 
que refere um exemplar coligido por Forbes. Ela parece relativamente 
comum nas matas de leste do Estado, tendo sido vista por mim tambem 

em Itamaraca. 0 $ mede: asa 53, cauda 53, culmen 21 milims. 

Cercomacra tyrannina sabinoi Pmto 

Cercomacra trannina sabinoi Oliv. Pinto, 1939, Bol. Biologico, nova Ser., IV, 
2, pag. 191. 



Aves de Pemambuco 255 

As relagoes deste novo passaro com as formas afins foram longa- 
mente discutidas no trabalho supra, de onde me permito reproduzir ape- 
nas a parte principal. 

Tapera, Fazenda Sao Bento: $ ad., dez. 15; 9 ad. dez. 22. 

Tipo da Fazenda Sao Bento (Aprendizado Agricola), estagao de 
Tapera, Estado de Pernambuco: $ adulto, col. por Oliverio em 15 
de dezembro. No Museu Paulista, sob n.0 18.122. 

Descri^Ao DO tipo. Partes superiores de cor cinzento-ordosiada, 
mais carregada no pileo do que no dorso, que apresenta leves tons oli 
vaceos na parte mais posterior e no uropigio; penas da regiao interesca- 
pular com a parte media branca, de maneira a formar, posto que nao 
o sejam arrepiadas, grande mancha desta ultima cor e perfeitamen- 
te oculta; lados dacabe^a cinzentos, com os ioros e bochechas mais 
claros; remiges com a porgao exposta cinzento-pardacenta, distin- 
tamente debruadas de olivaceo; bordo radial e encontros (camptcria) 
brancos, quasi sem mescla de manchas escuras; coberteiras superiores 
das asas pretas, fortemente destacadas por largo debrum semilunar 
branco; coberteiras inferiores das asas cinzentas, com escassa mescla de 
branco; rectrizes da cor das remiges, com tons acentuados de oliva, es- 
pecialmente na porgao basal; todas, excetuadas as centrals, com a orla 
terminal esbranquigada, na extensao maxima de um millmetro; cober- 
teiras supracaudais cinzento-olivaceas; partes inferiores cinzentas, muito 
mais claras que as superiores, e com fortes tons de oliva no baixo ventre; 
crisso cinzento-olivaceo; tibias cinzentas, com leves tons de oliva; bico 
de cor escura de chifre; pes pardo-acinzentados. Medidas: asa 62, cauda 
59 e culmen 15 mils.; tarso 22 mils.; gradua^ao da cauda 20 mils. 

DESCRigAo DA 9 (N.0 18.123). Partes superiores cinzento-olivaceas, 
com predominancia do cinzento no pileo, cuja por^ao mais alta e apenas 
mais escura que a fronte; mancha interescapular semelhante a do macho; 
lados da cebaga, mesclados de cinza e ocre, com os loros muito mais 
claros que o ^esto; rectrizes de cor pardo-azeitonada, com acentuado 
banho de ocre; coberteiras supra-alares pardo-azeitonadas, real?adas por 
debrum terminal ocraceo-brancacento; no bordo tibial e nos encontros 
nenhuma area branca distinta; partes inferiores cor de canela claro, 
mais carregada no peito e parte baixa do pescoco do que no abdomen; 
mento esbranqui^ado; porgao baixa dos flancos, tibias e crisso canela- 
acinzentados; coberteiras inferiores das asas acaneladas; rectrizes da 

cor das asas, as laterais com tenue debrum terminal esbranquiqado; bico 
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com a maxila superior cor de chifre e a inferior brancacenta. Medi- 
das: asa 59, cauda 54, culmen 15 mils. 

0 nome deste novo passaro foi dado em homenagem ao dr. Fran- 
cisco Sabino, digno diretor do Aprendizado Agricola Sao Bento, de 
quern, como emissario do Museu Paulista, recebi inumeras provas de 
atengao e valiosa ajuda. 

Pyriglena leuconota pernambucensis Zimmer 

Pyriglena leucoptera pernambucensis Zimmer, 1931, Amer. Mus. Novit., N.0 

509, p. 10; tipo 9 de Brejao (Pernambuco); Naumburg, 1939, Bull. 
Amer. Mus. Nat. Hist, LXXVI, p. 264. 

Pyriglena atra Sclater, 1890, Cat. Birds of Britsh Mus., XV, p. 270 (Per- 
nambuco, Forbes col.)1. 

Tapera (Fazenda Sao Bento), S ad., Ouv. Pinto col., dez. 14; medidas — 
asa 75 V2, cauda 75, culmen 18 milims. 

$ ad., Oliv. Pinto col., dez. 22: asa 80, cauda 76, culmen 18 milims. 
9 ad., Oliv. Pinto col., dez, 14: asa 76, cauda 70, cdlmen 17 milims. 

O dr. Hellmayr, examinando no Museu de Londres os exemplares 
(um casal) deste passaro levados de Pernambuco, foi 0 primeiro a cha- 
mar a atengao para as diferengas principaes que existem entre a ave 
pernambucana e as do Para, patria tipica de P. leuconota (SPIX). O sr. 
J. F. Zimmer, com a boa serie de exemplares obtidos por Kaempfer (fev. 
1927), aprofundando melhor a materia, concluiu acertadamente por fa- 
ze-las ra^as distintas. No que toca particularmente aos machos, as ditas 
diferengas sao, antes de tudo, 0 comprimento da cauda, sensivelmente 
maior em pernambucensis (73 a 78 mil., segundo ZIMMER) do que em 
leuconota (65 a 71 mil), e a cor do bico, todo escuro na primeira 
e de ponta esbranquigada na ultima. As femeas, alem disso, como des- 

creveu Zimmer, diferem muito acentuadamente no colorido geral da plu- 
magem, uniformemente muito mais carregado em pernambucensis, bem 
como 0 do bico. Os tres exemplares que tenho atualmente em mao con- 

firmam de modo iniludivel as divergencias dos caracteres das duas ragas, 
que julgo preferlvel conservar especificamente separadas de leucoptera, 

enquanto nao se conhe^am entre esta e aquelas, considerados os dois 
sexos, exemplos nitidamente intermedios. 

Myrmeciza ruficauda soror, subsp. nov. 

Tipo N.0 18.371 da col. ornitol. do Museu Paulista: 3 (imat.?), da 
Fazenda Sao Bento (Aprendizado Agricola), perto da estagao de Tapera, 

1 — Nao consta da lista publicada no Ibis (1881) pelo colecionador. 



Avea de Pemambuco 257 

a leate de Pernambuco; colecionado em 16 de dezembro de 1938. Mcdi- 
daa: asa 70, cauda 60, culraen 15 milimetros. 

Descri^ao do tipo. Muito aemeihante a Myrmeciza ruficauda rufv- 
caada (VVi£D) do audeste da Baia e do Espirito Santo, mas diferento 
dela ao primeiro exame pelo seu tamanho proporcionalraente maior (a 
exegao do bico, de comprimento ate um pouco menor no exemplar unico 
que ae posaue), pela coloragao muito mais clara das remiges (bruuo- 
oiivaceaa com iraca mescla de ferrugem, em vez de intensamente pardo- 
ferruginosaa) das supracaudais (pardo-ferrugineas, em vez de castanho- 
pardacentas), do abdomen (caneiino-olivaceo claro, em vez de ferrugi- 
neo) e das infracaudais (quasi da mesma cor do abdomen, em vez de 
decididamente mais escuro do que ele). Todas as partes superiores de 
colorido fundamental olivaceo-escuro; pileo com a oureia das penas leve- 
mente sombreadas de preto, sugerindo desenho esquamiforme; dorso 
manchado de largas nodoas negras, real^adas por um debrum semilunur 
ocriceo e em contraste vivo com a porgao sujacente das penas, perfeita- 
mente branca, de modo a constituir uma larga mancha normalmente 
oculta; baixo dorso progressivamente tingido de ferrugem, que se torna 
o torn predominante nas supracaudais; coberteiras superiores das asas 
pretas, com larga faixa terminal ocracea; remiges escuras, com a margem 
exposta pardo-azeitonada e a fimbria fracamente tingida de ferrugem 
(as do bordo interno da asa, assinaladas com uma faixa termini seme- 
Ihante as das coberteiras); lados da cabeya, inclusive os loros e os super- 
cilios cor de cinza, com pequenas manchas pretas; garganta e alto do 
peito negros retintos; peito preto, com as penas orladas de branco, de 
modo a constituir perfeito desenho de escamas imbricadas; abdomen e 
por^ao baixa dos flancos acanelados, com mescla de olivaceo; cobertei- 
ras infracaudais francamente cor de canela; coberteiras inferiores das 
asas brancas, com mescla de canela e salpicadas de pequenas manchas 
pretas; rectrizes bruno-ferruginosas, mais escuras na porgao terminal, 
as laterals com a ponta distintamente tinta de canela; bico uniformemen- 
te bruno-escuro; tarsos e dedos branco-amarelados. 

Para a apreciacao da diferenga de tamanho que ha entre a nova 
ra^a e a forma tipica dou a seguir as medidas de tres machos adultos 
desta ultima: 

N.0 6.187, $ ad., Porto Cachoeiro (Espirito Santo) ; asa 67, cauda 54, cul- 
men 16 mils. 

N.0 6.332, S ad., Porto Cachoeiro (Espirito Santo) ; asa 64, cauda 53, cul- 
men 15 mil. 

N.0 6.334, $ ad., Potro Cachoeiro (Espirito Santo) : asa 66, cauda 53, cul- 
men 16 mils. 

<088 — 17 
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OBSERVAgAo. Myrmeciza ruficauda ruficauda (Wied), de que, antes 
das colecionadas ultimamente em Minas (alto Rio Doce) por E. Kaem- 
PFEE1, comprovadamente, so se conheciam exemplares do Espirito Santo 
e do extreme sul da Baia (Rio Jucurucu)2, e antes rara nos museus. O 
achado de uma sua conspecie no nordeste do Brasil e fato de todo impre- 
visto, que sugere para ambas uma distribuigao geografica primitivaraen- 
te muito mais ampla. Sao passaros de mata, o que explica, ate certo 
ponto, tenha a raga pernambucana ate hoje escapado aos colecionadores. 
Pena e que so se Ihe conseguisse um unico exemplar, a femea permane- 
cendo assim desconhecida. 

Fam. CONOPOPHAGIDAE 

Conopophaga lineata lineata (Wied) 

Myiagrua lineatus Wied, 1831, Beitr. Naturges. Bras., Ill, p. 1.064; Conquis- 
ta (sul da Baia). 

Conopophaga lineata Forbes, op. cit. 345 (Quipapd). 

Ate pouco tempo era Forbes o unico autor a assinalar a existencia 
em Pernambuco de alguma especie do genero Conopophaga. Ultimamen- 
te, porem, em fevereiro de 1927, exemplares de ambos os sexos foram 
colecionados por Kaempfer, provando pertencerem, segundo o testemu- 
nho de Mrs. E. Naumburg5 a mesma forma que ocorre em Goiaz, de 
onde fora descrita sob os nomes de Conopophaga lineata rubecula Neu- 
mann4 e C. I. hellmayri Pinto5. Os estudos daquela ornitologista, que 
teve tambem sob exame dois exemplares (um $ e outro de sexto inde- 
terminado) de Ituassu (alto Rio das Contas), vieram acarretar impor- 
tantes modificagoes na nomenclatura da especie, visto como, ao contra- 
rio do que ate hoje se pensou, a raga de Goiaz deve tambem ser referi- 
do o exemplar de Conquista descrito pelo principe Maximiliano, donde 
reverteram aquelas supracitadas denominagoes a sinonimia de Conopo- 
phaga lineata lineata (Wied)6. Para a raga comum nos Estados brasi- 

1 — Cf.E. Naumburg, Bull. Amer, Mus. Nat. Hist., LXXVI, p. 266 (19393. 
2 — Cf. Oliv. Pinto, Rev. Mus. Paul., XIX, p. 179 (1935). 
3 — Cf. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., LXXIV, p. 141 e ss. (1937). 
4 — Conopophaga lineata rubecula Neumnn, 1921, Mitt. Zool. Mils. Berl, XVII, 

p. 444 (Veadeiros, Estado de Goiaz). 
5 — Conopophaga lineata hellmayri 0. PlNTO, 1936, Rev. Mus. Paul., XX, p. 81 

(Rio das Almas, perto de Jaragua). 
6 — Myiagrus lineatus Wied, 1831, Beitr. Naturg. Bras., Ill, p. 1064 (Arraial da 

Conquista, Baia). 
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leiros este-meridionais (Rio de Janeiro, Minas, Sao Paulo ate Rio Grande 
do Sul) Conopophaga I. vtdgaris (MENETRifes)1 ficara sendo entao o nome 
valido. 

Fam. TYRANNIDAE 

Fluvicola climazura climazura (Vieillot). Lavadeira. 

Oenanthe climazura Vleillot, 1824, em VlElLLOT & Oudakt, Galerie d'Oisseanx, 
I, p. 265, pi. 157. "Bresil" (sugiro para patria tipica o Rcconcavo da 
Baia). 

Fluvicola climazura Forbes, op. cit., p. 340 (Pernambuco, "nearly everywhe- 
re"); Reiser, op. cit., p. 71 (Beberibe e Pau Dalho, perto de Recife). 

Tapera (Fazenda Sao Bento): 2 $ $ ad. de 15 e 18 de dez. 

Conserva ainda inteira atualidade o perfil sugestivo e fiel que dessa 
amavel avezita nos deu Forbes, ja la vao perto de 60 anos; sens hAbitos 
nao sofrem variante em todo o nordeste do Brasil, desde o Maranhao ate 
a Baia2. 

Arundinicola leucocephala (Linnaeus). 

Pipra leucocephala Linnaeus, 1764, Mus. Ad. Fried., II, Prodr., p. 33: locul. 
nao indicada (patria Surinam, op?<d Linn., Syst. Nat., ed. 12a.). 

Arundinicola leucocephala Forbes, op, cit., p. 341 (Recife, Caxangd); Reiser, 
op. cit., p. 71 (Pau Dalho). 

Tapera (Fazenda Sao Bento) : 9 ad., dez. 14. 

Machetornis rixosa rixosa (Vieillot). 

Tyrannue Hxosus Vieillot, 1819, Nouv. Diet. d'Hist., nouv. ed., XXXV, p. 85 
(bas. em Azara) ; Paraguai. 

Machetornis rixosa Forbes, op. cit., p. 341 (Recife). 

Tyrannus melancholicus despotes (Lichtenstein). 

Musicapa despotes Lichtenstein, 1823, Verz. Dubl. Mus., p. 55: Baia. 
Tyrannus melancholicus Forbes, op. cit., p. 344 (Pernambuco, "at every place 

I collecter in"); Reiser, op. cit., p. 76 (Pau Dalho). 
Tapera (Fazenda Sao Bento) : $ ad., dez. 18. 

Sobre este passaro veja-se o que escrevi em "Aves da Baia" (Rev. 
Mus;. Paul., XIX, p. 221-2). O exemplar de Tapera mede: asa 103, cauda 

85, ciilmen 23 milimetros. 

1 — Conopophaga vulgaris M^N^TRlfcs, 1885. Mem. Acad. Set. St. Petersb. 6.a 

S^ric, III, segunda parte, pag. 534, PI, XIV, fig. 1 (Rio de Janeiro e Minas 
Gerais). 

2 — Cf. OLIV. PlNTO, Rev. Mus. Paul., XIX, p. 200 (1935). 
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Myiozetetes similis similis (Spix). 

Musicapa similis Spix, 1825, Av. Brasil., II, p. 18, partim: Rio Amazonas 
(patria tipica restr. baixo Amazonas). 

Myiozetetes similis Forbes, op. cit., p. 342 ("in those parts of Brazil I visi- 
ted"); Reiser, op. cit., p. 74. (Pau Dalho), Petrolina). 

Tapera (Fazenda Sao Bento): $ ad. de dez. 12; 2 $ ? ad. de dez. 18 e 31. 
Itamaraca: $ ad., dez. 31. 

Todas as partes inferiores, fora a garganta, sao de amarelo vite- 
lino, intense, como nos exemplares tipicos. 

Pitangus sulphurates maximiliani (Cabanis & Heine) Bem-te-vi 

Saurophagus maximiliani Cabains & Heine, 1859, Mus. Hein., II, p. 63: "Bra- 
silien" (patria tipica aceita Baia). 

Pitangus sulphuratus Forbes, op. cit., p. 342 ("seen nearly everywhere"). 
Pitangus sulphuratus maximiliani Reiser, op. cit., p. 74 (Pau Dalho). 
Itamaraca: 2 d <5, de jan. 1 e 3. 

Myiarchus ferox ferox (Gmelin). 

Musicapa ferox Gmelin, 1789, Syst. Nat. I, p. 934 (bas. essencialmente sobre 
"Le Tyran de Cayenne", Brisson) : Catena. 

Myiarchus tyrannulus (nao de Muller) Forbes, op. cit., p. 343 (Quipapa, Ga- 
ranhuns). 

Itamaraca: 9-, dez. 31. 

Empidonomus varius rufinus (Spix). 

Muscicapa rufina Spix, 1825, Av. Bras., II, p. 22, pi. 31, fig. 1 e 2: Rio 
Amazonas. 

Empidonomus variu* Sclater, 1888, Catal. Birds Brit. Mus., XIV, p. 265 (Per- 
nambuco, Forbes, col.). 

Essa nao figura entre as aves alistadas por Forbes em seu ja muitas 
vezes citado trabalho; e porem sabido que a ra§a ocorre em todo norte 
do Brasil, a partir da Baia. 

Myiochanes cinereus pallescens Hellmayr 

Myiochanes cinereus pallescens Hellmayr, 1927, Field. Mus. Nat. Hist. Publ. 
Zool. Ser., XIII, parte 5a., p. 194: Sao Marcelo (Rio Preto, Baia). 

Myiochanes cinereus Forbes, op. cit., 343 (Quipapa, Macuca). 

Sobre os exemplares de Forbes consulte-se Hellmayr, Field Mus. 
Nat. Hist. Puhl. Zool. Ser., XII, p. 315. 
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Mylobius fasciatus flammiceps (Teram.). 

Musciapa flammiceps Temminck, 1822, Nouv. Rec. PI. color., pi. 144, fig. 3: 
Bresil" (Rio de Janeiro pitria tipica, por sugestao de Hellmayr). 

Myiohius naevius Forbes, op. cit., p. 346 (Macuca). 

Hirundlnea bellicosa bellicosa (Vieillot). 

Tyrannus bellicosus Vieillot, 1819, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., XXXV. p. 74 has. 
em Azara, N.o 189): Paraguai. 

Hirundinea bellicosa Forbes, op. cit., p. 343 (Macuca). 

Todirostrum clnereum cearae Cory. Caga-seho', 'RelSgio'. 

Todirostrum cinereum cearae Cory, 1916, Field Mus. Nat. Hist. Publ. Ornit. 
Ser., I, N,0 10, p. 342: Serra de Baturit^. 

Todirostrum cinereum Forbes, op. cit., p. 341 (Recife, Garanhuns); REISER, 
op. cit., p. 72 (Pau Dalho). 

Tapera (Fazenda Sao Bento) : 2 $ $ nd. de dez. 20; $ ad. de dez. 21. 
Itamaracd: 9 ad. de dez. 31, 

Ouvia-se a voz tremula deste minusculo passarinho por quasi toda 
parte, sobre os arbustos do campo e dos jardins. 

No (5 de Tapera, k semelhanQa dos do Reconcavo baiano por mim 
referidos anos antes (Rev. Mus. Paul., XIX, p. 204), observam-se em 
toda a sua plenitude os caracteres peculiares a ra^a nordestina; o pfleo, 
inteiramente preto, desde a fronte ate o occiput, contrasta com o dorso, 
de cor cinzento-ardosiada clara, tingida de tons olivaceos apenas per- 
ceptiveis. Na 9 de Itamaraca, pelo contrario, 0 preto nao excede a me- 
tade anterior do pileo (que algumas penas parcialmente brancas real- 
Qam) e o dorso e francamente lavado de oliva. 

Todirostrum fumifrons fumifrons Hartlaub 

Todirostrum fumifrons Hartlaub, 1853, Journ. of. Orn., I, p. 35: " Brasilien" 
(Baia, pdtria tipica sugerida por Hellmayr). 

Tapera (Fazenda Sao Bento) : $ ad. de dez. 21. 

Nos caracteres gerais, o $ de Tapera concorda com um da Uha dc 
Madre de Deus (Reconcavo da Baia de Todos os Santos)1, que considero 
topotipico; nao obstante, em pontos de pormenor, observam-se diferen- 
(^as bastante notaveis, salientando-se entre elas a forma do bico, que e 
algo mais longo (14 mil. em vez de 11 mil.) e principalmente muito 

1 — Cf. Oliv. Pinto, Rev. Mus. Paul., XIX, p. 205 (1935). 
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mais estreito e afilado. Essa particularidade e tanto mais importante 
quanto coincide com o que informa o dr. Hellmayr singularizar outra 
forma nordestina estreitamente afim, Todirostrum mirandae Snethla- 
GE1. Nao ouso, apesar disso, referi-lo a esta especie; entre outras razoes, 
impede-me de faze-lo a presenga, na face externa das asas, bem desta- 
cadas como em fumifrons, de duas faixas amarelas (formadas por man- 
chas terminais nas coberteiras superiores), em flagrante desacordo com 
o que a respeito escreve Hellmayr no trabalho a que me venho repor- 

tando2 ("From T. fumifrons it differs by lacaing the two pale yellow 
wing bands"). E possivel, porem, deante destes fatos, que Todirostrum 
mirandae, conquanto encarada por aquele abalizado ornitdlogo, a vista 
do exemplar, ate entao unico e sem indicagao de sexo, uma "very distinct 
species of pecular coloration", mereca ser antes considerado simples sub- 
especies de Tod. fumifrons. O passarinho de Tapera difere ainda do de 

Madre de Deus pelo colorido muito mais verde do lado dorsal, pelo ama 
relo mais vivo das partes inferiores, pela abundancia de tons cinza no 
peito e, finalmente, pela cor mais clara (amarelo esverdeado) das faixas 
amarelas das asas. 

Euscarthmornis margaritaceivonter wuchereri (Sclater & Salvin). 

Euscarthmus wuchereri Sclater & Salvin, 1783, Nomencl. Av. Neotrop., pag. 
158: Baia. 

Euscarthmus gularis Forbes (nao de Temminck), op. cit. p. 341 (Guaranhuns). 
Euscarthmus margaritaceiventer wuchereri Reiser, op. cit., p. 72 (Pan Dalho). 

Serpophaga subcristata (Vieillot) 

Sylvia subcristata Vieillot, 1817, Nouv. Diet. Hist. Nat. XI, p. 229 (bas. em 
Azara N.0 160) : Paraguai. 

Serpophaga subcristata Forbes, op. cit., p. 342 (Garanhuns). 

Elaenia flavogaster flavogaster (Thunberg). Marid'-e-dia. 

Pipra flavogaster Thunberg, 1822, Mem. Acad. Sci., St. Petersb., VIII, p. 
286: "Bresil" (= Rio de Janeiro, teste Lonnberg)8. 

Elainea pagana Forbes, op. cit., p. 242 ("from the sea-coast to Garanhuns); 
Reiser, op. cit. p. 73 (Beberibe e Pau Dalho). 

Tapera 9 ad., dez. 19. 
Itamaraca: 9 ad., dez. 31. 

1 —- Todirostrum mirandae Snethlage, 1925, Journ. f. Orn., LXXIII, p. 226: Sao 
Paulo (Serra do Ibiapaba, Ceara). 

2 — Cf. Field Mus. Nat. Hist. Publ, Zool. Ser., XIII, pte. V, p. 305, nota b. (1927). 
3 — Cf. Ibis, 1903, p. 241. 
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Phaeomyias murina murina Spix) 

Platyrhynchm murinns Spix, 1825, Av. Bras., II, p. 14, pi. 16, fig. 2: Brasil 
(loc. nao especificada). 

Phyllomyias aemifusca Forbes, op. cit., p. 342 (Recife). 
Phaeomyias murina Reiser, op. cit., p. 73 (Pau Dalho). 
Tapera: S ad., dez. 19. 

Sublegatus modoslus modestus (Wied) 

Muscipeta modesta Wied, 1831, Beitr. Natorg. Bras., Ill, p. 923; regiao entre 
Camamd e Baia (exempls. col. por Freyreis, teste Wied). 

Itamaracd: 9 ad., dez. 29. 

Sublegatus modestus (Wied) e especie de vasta ditribuigao nos 
campos do interior do Brasil, e ja conhecida em varios Estados do nor- 
deste (Piauf, Maranhao, norte da Baia), mas aparentemente novo para 
a ornitologia de Pernambuco. Depois que J. C. Todd separou as aves da 
regiao amazonico-guianense como ra?a particular, sob a denomina^ao de 
Sublegatus modestus obscurior, continuaram a ser arroladas sob a forma 
tipica as de toda porgao restante da area geografica ocupada pela espe- 
cie. Antes disso, Hellmayr, fazendo em 1925 a revisao do assunto,1 e jo- 
gando com material a que era extranha a forma obscurior, concluiu 
pela impossibilidade de discriminar nela racjas geograficas, muito em- 
bora reconhecendo que, consoante a tabela de medidas entao apresenta- 
da, os exemplares de procedencia mais ocidental sobrepujam ordinaria- 
mente em tamanho aos de leste.O fato e verificado com muita evidencia 
pelo cotejo que acabo de fazer entre o exemplar de Itamaraca e os oriun- 
dos de Sao Paulo, Mato-Grosso etc. Haja vista uma 9 adulta de Aqui- 
dauana (Mato-Grosso) que mede 70 mil, de asa, 58 de cauda e 8 14 de 
culmen, enquanto a de Pernambuco nao tern mais de 64 mil. de asa, 
55 de cauda e 8 de culmen. A femea de Tapera ainda se notabiliza pela 
sua coloraijao acentuadamente mais desbotada particularmente a do dorso, 
que 6 cinzento, sem nenhuma mescla apreciavel de tons oliv^ceos. Sa- 
bendo-se que a especie 6 tida como peculiar aos distritos semi-^ridos do 
interior, 6 possivel tratar-se de uma variedade adstrita h faixa costeira 
do Brasil este-septentrional. Ficaria, nesse caso, ainda a probabilidade 
de a ela pertencer o exemplar de Wied, obtido entre Camamu e Bafa, 
zona em que ainda boje abundam matas. 15 ponto que a perda do tipo de 
modestus nao permite prontamente resolver. De qualquer modo, pelo 
exemplar de Itamarac^. pode ter-se agora como provado que h especie n5o 
repugnam as zonas ensombradas da nossa costa este-septentrional. 

1 — C. E. Hellmayr, Novit. Zool, XXXIT, p. 175. 
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Fam. PIPRIDAE 

Pipra erythrocephala rubrocapilla Temminck 

Pipra rubrocapilla Temminck, 1821, Nouv. Rec PI, Color., p. 54 fig. 3: "Bresil" 
(loc. tipica Baia., fixada por Hellmayr). 

Pipra rubrocapilla Forbes, op. cit., p. 344 (Caxanga e Beberibe). 

Nao me avistei com este mimoso passarinho, largamente distribui- 
do pelas matas de leste e norte do Brasil, desde o Rio de Janeiro (Nova 
Friburgo, Bttrmeister) ate a metade meridional da bacia amazonica. 

Chiroxiphia pareola pareola (Linnaeus). Tangard. 

Pipra pareola Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12a., I, p. 339: "Brasilia et 
Cayana". 

Tapera (Faz. Sao Bento): $ ad. de dez. 17 e 2 9 9 ad. de dez. 19. 

Forbes (op. cit., p. 344) nao encontrou este "tangara" em Pernam- 
buco, mas viu-o na Paraiba. 

Neopelma pallescens (Lafresnaye) 

Tyrannula pallescens Lafresnaye, 1853, Rev. Magaz. Zool., 2a. ser., V, pa- 
gina 54: Baia. 

Tapera (Faz. Sao Bento) : S ad., dez. 22. 

Itamaraca: ,<J ad., jan. I. 

Passarinho silvestre de extensa area de dispersao no Brasil orien- 
tal e septentrional, ja assinalado em alguns Estados do Nordeste (Piaui, 
Maranhao), mas novo para Pernambuco. Frequenta de preferencia os 
recantos frescos e sombrios da mata, onde muita vez sua presenca trai- 
se por sua voz ou ruido muito singular, constituido de dois elementos se- 
parados por pequena pausa e que se poderia muito imperfeitamente tra- 
duzir por um corr6...corr6! gutural e surdo, (as silabas terminais, duas 
vezes, mais longas que as primeiras), Nestas circunstancias e que obti- 
ve os dois exemplares acima registrados; pousado entao sobre algum 
ramusculo horizontal, a pouca altura do chao, o passarinho divertia-se 
em interessante exercicio, dando a curtos intervalos, pequenos voos ver- 
ticais, como se saltasse ate a altura de um ou dois palmos, voltando a 
tomar o mesmo pouso. Esta manobra, em tudo comparavel a dansa dos 
tangaras, e acompanhada do ruido de que falei ainda ha pouco, e que 
nao pude reconhecer si era produzido pelo vibrar especial das asas ou 
si era propriamente um som emitido por aparelho vocal. 
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Fam. COTINGIDAE 

Pachyramphus marginatus marginatus (Licht.) 

Todm marginatus Lichtenstein, 1823, Verz. Dubl. Bed. Mus., p. 51; Baia. 
I'achyrhamphus atrieapillus Forbes, op. cit., p. 344 (Macuca), 

Passarinho proprio as matas costeiras do Brasil oriental, encontra- 
di(jo de Sao Paulo ate Pernambuco (o exemplar de Forbes e o unico 
registrado neste Estado). 

Pachyramphus polychopterus polychoptorus (Vieill.) 

Platyrhynchns polychopterus Vieillot, 1818, Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XXVII, 
p. 10: "Nouvelle Hollande" errors I (Baia, patria tipica sugerida por 
Hellmayr, mediante o exame de tipo). 

Tapera (Fazenda Sao Bento) ; o ad., dez. 18. 

o Nordeste, desde a Baia ate o Maranhao a regiao geografica 
atribm'da a ra?a tipica de Pachyramphus polychopterus; entretanto, nao 
consta que ela ja tenha sido anteriormente notificada em Pernambuco. 0 
presente exemplar nao admite confusao com P.m. marginatus, ja all en- 
contrado por Forbes; mede de asa 78 mm., de cauda 61 e de culmen 13, 
avantajando-se a media das medidas verificadas por Hellmayr.1 Difere 
dos demais da mesma ra<;a, com que pude compara-la, pela maior abun- 
dancia de branco nas coberteiras superiores das asas; o valor desta di- 
feremja nao se p6de, porem, aquilatar, atraves do unico exemplar trazido. 

Tityra cayana braziliensis (Swainson) 
Psaris braziliensis Swainson, 1837, Anim Menag., p. 280; Brasil septentrio- 

nal (proponho Pernambuco para local, tipica). 
Tityra brasiliensis Sclater, 1888, Cat. Bds. Brit. Mus., XIV, p. 329 (Pernam- 

buco, Forbes). 

A unica notlcia precisa sobre a ocorrencia do passaro em Pernambu- 
co e de Sclater, que refere uma 9 ad., colecionada por Forbes; a es- 
pecie, todavia, nao figura no bem conhecido trabalho deste ultimo. 

Fam. TURDIDAE 

Turdus rufiventris juensis Cory 
Planesticus rufiventris juensis Cory, 1916, Field Mu.s. Nat. Hist., Orn. Ser., I, 

p. 344: Jua, pcrto de Igatu (Ceara). 
Turdus rufiventris Forbes, op. cit., p. 327 ("all over the districts I visited, 

except in the immediate neighbourhood of Recife"). 
Itamaraca: 9 ad., jan. 3. 

1 — Cf. Field Mus. Sat. Hist. Publ., Zool. Ser., XII. p. 342 (1929). Um exemplar 
de Bonfim (antiga Vila-Nova, Baia) acusa: asa 70, cauda 55 e culmen 12mm. 
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A unica diferenga observada entre esta ra^a e a do Brasil este- 
meridional esta na colora^ao uniformemente mais desbotada da pluma- 
gem. No presente exemplar as partes superiores sao cinzento-pardacen- 
tas claras, sem nenhum torn olivaceo distinto; o abdomen e cor de ca- 
nela (e nao ferrugineo), ao mesmo tempo que as estrias da garganta 
sao pardas. 

Turdus fumigatus fumigatus Licht. 

Turdv* fumigatus Lichtenstein, 1823, Verz. Dubl. Berl. Mus., p. 38: sudeste 
do Brasil (tipo da col. Sellow; patria tipica Rio Espirito-Santo, suge- 
rida por Hellmayr). 

Turdus fumigatus Forbes, op. cit., p. 327 (Recife, Cabo, Garanhuns). 

Embora Forbes exprima duvidas quanto h determinagao dos exem- 
plares que atribuiu a esta especie, e quasi certo que ela deva existir em 
Pernambuco. 

Thryothorus longirostris bahiae (Hellmayr). Rouxinol da mata. 

Thryophilus longirostris bahiae Hellmyr, 1903, Joum. of. Orn., LI, p. 535 
(nome novo para Thryophilus longirostris striolatus Hellmayr, 1901, 
Verb. Zool. Bot. Ges. Wien, LI, p. 776, — preoc. por Campylorhynchus 
striolatus Spix 1824): Baia. 

Tapera (Fazenda Sao Bento: Aprendizado Agricola) : 2 $ $ ads., dez. 16e20. 

Causa surpresa que os anteriores visitantes de Pernambuco nao 
houvessem colecionado esta curruira. Com efeito, a julgar pelo que pude 
observar, ela e longe de ser rara na parte oriental do Estado; frequen- 
ta de preferencia os cerrados espessos e as matas, mas aparece tambem 
ameude nas moitas e coivaras dos campos adjacentes. Habitualmente e 
facil reconhecer-lhe a presenga pela voz forte e musical, emitida quasi 
sempre em dueto, pelos casais. Em qualquer parte e dificil de ser vista, 
porque raramente se aventura fora dos densos cipoais e dos tufos mais 
sombrios de vegetagao baixa, onde agilmente saltita de um galho para 

outro, ou destes para o chao, ^ procura de insetos. 0 ^ de 20 foi por 
mim cagado em campo aberto, em espessa touceira de caraguatas (Bro- 
tneliaceae), sitio que parece frequentar com especial predilegao. 

Thryothorus genibarbis genibarbis Swains, Rouxinol da mata. 

Thryothorus genibarbis Swainson, 1838, Anim. in Menager., p. 322: "Brazil" 
(Baia, local, tipica proposta por Hellmayr). 

Tapera (Faz. Sao Bento) : 3 $ $ ad. de dez. 22, 23 e 23: $ ad. de dez. 15. 

Outro trogloditida cuja existencia, em Pernambuco e pela primcira 
vez registrada. Tern os mesmos habitos que a especie precedente, sendo 
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porem mais comum do que ela. Vi-o tambem em Itamaraca, mas nao 
pude all colecionar nenhum exemplar. 

Fam. TROGLODYTIDAE 

Troglodytes musculus musculus Naumann. Rouxinol (no aul do Brasil Curt-uira 
ou Carriqa) 

Troglodytes musculus Naumann, 1823, Natur^es, Vog. Deutshl., Ill, estampa 
front, a pag. 724: Baia. 

Troglodytes furvus FORBES, op. cit., p. 28 ("very abundant every where"...). 
Troglodytes musculus Reiser, op. cit., p. 78 (Beberibe, perto de Recife). 

Itamaraca: $ ad. de dez. 29 e 9 ad. de dez. 31. 

Bastante comum ainda hoje nas zonas povoadas de Pernambuco. 

Fam. MIMIDAE 

Mimus gilvus antelius Oberholser. Sabid da praia. 

Mimus antelius Oberholser, 1919, Proc. Biol. Soc. Wash., XXXII, p. 128 — 
nome novo, em substitui?ao a Turdus lividus Lichtenstein, 1823 (nao 
Wilson, 1910), Verz. Doubl. Berl. Museum, p. 39: Bafa. 

Itamaracd; $ ad. dez. 31. 

Frequente em todas as costas arenosas do Brasil este-septentrional, 
desde o Rio de Janeiro ate o leste do Para, mas nao registrado ainda na 
avifauna de Pernambuco. O comprimento da cauda, elemento impor- 
tante na diferencia^ao com a forma tipica, acusa 120 mm., menor toda- 
via que o real, visto que as mais longas rectnzes, como quasi sempre se 
observa, apresentam as cxtremidades mais ou menos roidas pelo atrito 
com o solo. 

Donacobius atricapillus atricapillus (Linnaeus) Casaca de couro. 

Turdus atricapilla Linnaeus, 176G, Syst. Nat. 1, p. 295 (baseado em Brisson) : 
Cabo da Boa Esperanga (procedencia errdnea, substituida pelo leste do 
Brasil, por Berlepsch & Hartert)L 

Dotiacubius vociferans Swainson, 1831, Zool., Illustr., II, pi. 72 (Pernambuco); 
Forbes, op. cit., p. 328 (Cabo). 

Nao me avistei com este belo passarinho, de quern Forbes tragou 
sugestivo perfil; devo porem te-lo ouvido nos arredores de Tapera. 

1 — Cf. Noxnt. Zool. IX, p. 4 (1902). 
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Fam. SYLVIIDAE 

Polioptila plumbea atricapilla (Swainson) 

Culicivora atricapilla Swainson, 1832, Zool. Illustr., II, p. 57: local, nao in- 
dicada (Bala, patria tipica sugerida por Hellmayr)1. 

Polioptila leucogastra Forbes, op. cit., p. 327 (entre Quipapa e Garanhuns); 
Reiser, op. cit., p. 77 (Pau Dalho). 

Tapera (Faz. Sao Bento): 2 5 5, de 15 e 18 de dez. 

No $ (ie 18 de dezembro as secundarias sao largamente debruadas 
de branco, tan to no bordo externo (em que a orla branca excede a me- 

tade da largura da barba externa), como no apical; no de 15, pelo con- 
trario, a ourela das ditas apenas se destaca pela coloragao acinzentada. 
0 de 18 apresenta tambem no abdomen tons cremeos, ausentes no de 
15. Ambos apresentam, nao obstante, essa diferenga abstraida, o aspect© 
de passaros adultos. Veja-se a esse propdsito as consideragoes desenvolvi- 
das pelo dr. Hellmayr em Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., XII, 
pagina 258, 

Fam. MOTACILIDAE 

Anthus lutescens lutescons Pucheran. 

Anthus lutescens Pucheran, 1855 {ex Cuvier manuscr.), Arch. Mus. Hist. Nat. 
Paris, VII, p. 343: "Bresil" (= vizinhangas do Rio de Janeiro, fide 
Hellmayr) . 

Itamaraca: 5 ad., jan. 2. 

E do numero dos nao mencionados na literatura ornitologica rela- 
tiva a Pernambuco. 

Em Itamaraca, habitavam estes passarinhos a rampa suave de um 
largo campo, onde, afora alguns frondosos cajueiros, tudo o mais era 
rente e verdejante gramado natural. Foi Castro quern me chamou a 
atengao para eles, admirando-lhe o curioso habito de se precipitarem 
das alturas em voo perpendicular e celere, acompanhado de assobio longo 

e caracteristico. Estratagema defensive, que, a par de acentuada ho- 
mocromia, muito Ihes serve para dificultar a percepgao do ponto em que 
chegam ao solo, e de onde alias incontinenti se distanciam, em rapida 
carreira. A dificuldade de percebe-los a distancia razoavel acarretou, 
infelizmente, a perda de varios exemplares, inutilizados pelo chumbo. 

3   Catal. Bds. Americas, VII, p. 455. Sylvia leucogastra Wied (1831), o mais an- 
tigo dos nomes dados a especie, e, todavia, preocupado por S. leucogastra Ledru 
(1810). 
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Fam. VIREONIDAE 

Cyciorhis gujanensis cearensis Baird. Gente-de-fora-e-vem^ 

Cyclorkis eearensia Baird, 1866, Rev. Amer. Birds., I, p. 391: Ceara. 
Cyelorhis albiventris Forbes, op. cit., p. 329 ("nearly over the counthry I vi- 

sited, though nowhere abundant"). 
Cyciorhis cearensis Reiser, op. cit., p. 79 (Pau Dalho). 

I tamarack: 6 ad. de dez. 29. 

Conserva plena atualidade a observa^ao de Forbes concernente a 
este passaro. 

Fam. HIRUNDINIDAE 

Iridoprocne albiventer 

Hirundo albiventer Boddaert, 1783, Tabl. PI. Enlum., p. 32 (baseado em 
Daubenton, PI. enlum, 546): Caiena. 

Hirundo leucorrhoa Forbes, op. cit., p. 329 ("very common in Recife"). 

Nao consegui colecionar exemplares desta andorinha; vi-a porem 
repetidas vezes em Itamaraca, voando em torno da praia, ou empolei- 
rada nos galhos secos dos mangues, 

Pygochelidon cyanoleuca cyanoleuca (Vieillot) 

Hirundo cyanoleuca Vieillot, 1817, Nouv. Diet. d'Hist. Nat,, XIV, p. 509 
(baseada em Azara, n.0 303) : Paraguai. 

Atticora cyanoleuca Forbes, op. cit., p. 329 (Cabo). 

Stelgidopteryx ruficollis ruficollis (Vieillot) 

Hirundo ruficollis Vieillot, 1817, Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XIV, p. 523: ( = 
Rio de Janeiro, Delalande col.). 

Stelgidopteryx ruficollis FORBES, op. cit., p. 330 (Recife, Macuca); Reiser, op. 
cit., p. 77 (Recife). 

Itamaraca: $ ad., jan. 4. 

Colecionada sobre os mangues da praia. 

I   O passarinho goza no norte de varies apelidos, todos onomatopaicos e de anu- 
logo sentido. Nao posso todavia assegurar que tenha em Pernambuco o que aqui 
Ihe dou. 
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Phaeoprogne tapera tapera (Linnaeus) 

Hirundo tapera Linnaeus, 1766, Syst. Nat., I, p. 345 (bas. em Brisson e 
Marcgrave) : Pernambuco, patria tipica aceita1. 

Progne tapera Reiser, op. cit., pag. 77 (Pau Dalho). 

Fam. MNIOTILTIDAE 

Dacnis cayana paraguayensis Chubb. Bico doce 2 

Dacnis cayana paraguayensis Chubb, 1910, Ibis, Ser. 9a, IV, p. 619: locali- 
dade tipica Paraguai {teste Hellmayr)3. 

Dacnis cayana Forbes, op. cit., p. 330 (Caxanga, Recife); Reiser, op. cit., p. 
86 (Pau Dalho). 

Basileuterus culicivorus auricapillus (Swainson). 

Setophaga auricapilla SWAINSON, 1837, Anim. Menager., p. 293: Brasil (teste 
Hellmayr) L 

Basileuterus auricapillus Forbes, op. cit., p. 329 (Quipapa). 

Tapera: ^ e $ ads. de dez. 15. 

Basileuterus flaveolus (Baird). Canarinho do mato 

Myiothlypis flaveolus Baird, 1865, Rev. Amer. Birds. I, p. 252, nota margi- 
nal: Paraguai. 

Tapera (Fazenda Sao Bento) : 3 ad. de dez. 21. 

£ muda a literatura ornitologica quanto a ocorrencia em Pernam- 
buco deste mimoso passarinho, de tao larga distribuigao. Durante a ex- 
cursao que nesse momento relato reconheci-a logo nos altos cerrados vi- 
zinhos do Aprendizado Agrlcola, pelo seu canto caracteristico e incon- 
lundivel. 0 interior da mata e o seu meio natural; por toda parte em 
que tenha podido observa-lo, quer em Sao Paulo, quer em Mato-Grosso, 
quer agora em Pernambuco, vive sempre na sombra do subosque, num 
saltitar incessante entre o^ galhos baixos, ou as mais das vezes mesmo 

1 — Parece-me plenamente justificado o ponto de vista de Berlepsch & Hartert 
(Novit. Zool, IX, (1902, p. 14) e Hellmayr (Catal. Birds Americas, XIII, 
p. 25, nota 1), com relagao a patria tipica desta especie. 

O aproveitamento por Lineu do nome vernaculo usado por Marcgrave, des- 
cobridor e primeiro descritor desta especie, decide, a meu ver, quanto a base 
principal que devemos atribuir a Hirundo tapera Lin.. Adoto-lhe porisso, como 
localidade tipica, o Estado de Pernambuco, objeto principal das investigagoes 
do celebre naturalista do periodo holandes. 

2 — Nome regional. 
3 — C. E. Hellmayr, op. cit., p. 270. 
4 — Cf. Catal. Birds of Americas (vol. XIII das Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. 

Ser.), VII parte, pag. 498, nota 1 (1935). 
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no chao, que percorre e esquadrinha em todos os sentidos, procurando o 
alimento entre as fdlhas secas, e raramente silenciando a alegre toada que, 
a brevea intervalos, anuncia a sua presen^a bemvinda. Em Itamarac^ 
nao era menos encontradi^o do que em Sao Bento. 

Fam. COEREBIDAE 

Ateleodacnis bicolor bicolor (Vieillot) 

Sylvia bicolor Vieillot, 1807, Hist. Nat. Ois. Araer. Sept; sem qualquer indi- 
cagao precisa de localidade (Caiena, patria tipica proposta por Hell- 
mayb) i. 

Dacnis plumbea Forbes, op. cit., p. 330 (Estancia, nos suburbios de Recife). 

ItamaracA: $ ad., jan. 1. 

Em Itamaraca, e bastante comum nos mangues, seu habitat ex- 
clusivo. 

Cyanerpes cyanea cyanea (Lion.) 

Certhia cyanea Linnaeus, 1766, Syst. Nat., I, p. 188 (bas. em Edwards e 
Brisson) : p6tria tipica Surinam {ex Edwards, por fixafdo de Hell- 
MAyR)2. 

Coereba cyanea Forbes, op. cit, p. 330 (Estancia). 
Itamaraca: $ ad., jan. 5. 

0 bonito exemplar que aqui posso incluir, cagado por Castro na 
vespera de deixarmos Itamaraca, nao poude infelizmente ser preparado. 

Coereba flaveola chloropyga (Cabanis) 

Certhiola chloropyga Cabanis, 1851, Mus. Hein., 1, p. 97; Baia. 
Certhiola chloropyga Forbes, op. cit., p. 330 ( "abundant in all the gardens 

near Recife"). 

A informagao de Forbes quanto a abundancia deste mimoso passa- 
rinho, e ainda hoje verdadeira. Vi-o inumeras vezes nos jardins em 
torno do edificio do Aprendizado Agricola, mas o unico exemplar caga- 
do ficou inutilizavel. 

Tersina viridis viridis (Illisrer) 

Hirundo viridis Illiger, 1811, Prodr. Syst. Mam. et. Av., p. 229 (baseado em 
"Hii-undo viridis Temminck", Catal. Syst. Cab. d'Om., p. 245) : Brasil. 

1 _ Cf. Field Mus. Nat. Hist. Publ. Zool. Ser., XII, p. 269 (1929). 
2 — C. E. IIellmayr, Novit. Zool., XIII, p. 9 (1906). 
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Procnias tersa Sclater 1886 (nao Ampelis tersa Linnaeus), Catal. Bds. Brit. 
Mus., XI, p. 50 (Pernambubuco, Forbes). 

Nao tenho nota de haver visto esta especie em Pernambuco; Forbes 
omitiu-a tambem no relate de sua excursao nesse Estado. 

Fam. THRAUPIDAE 

Tanagra violacea aurantiicollis (Bertoni). Guiratd, Gurinhatd (Gaturavio no 
Brasil meridional). 

Euphonia aurantiicollis Bertoni, 1901, Anal. Cient. Parag., I, p. 94: Puerto 
Bertoni (Paraguai). 

Euphonia violacea Forbes, op. cit., p. 331 (Recife). 
Tanagra chlorotica serrirostris (Lafresnaye & D'Orbigny). Gurinhatd. 
Euphonia serrirostris Lafresn. & D'Orbigny, 1837, Syn. Av. em Magaz. Zool., 

VII, cl. 2, p. 30: Guarayos (Bolivia). 
Euphonia chlorotica Sclater, 1886, Cat. Bds. Brit. Mus., XI, p. 64 (Pernam- 

buco, Forbes). 

Nao aparece na lista de Forbes. 

Tangara cayana flava (Gmelin). Frei-Vicente1. 

Tanagra flava Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, p. 896 (bas. em " Guira-perea" de 
Marcgrave, atraves de Brisson) : nordeste do Brasil (terra tipica Cea- 
ra, sugerida por Hellmayer). 

Tapera: o ad., dez. 18. 

As medidas do exemplar (asa 74 mil., cauda 53, culmen 12) con- 
cordam com as atribuidas a raga pelo dr. Hellmayr. 

Tangara cyanocephala corallina (Berlepsch). 

Calospiza cyanocephala corallina Berlepsch, 1903, Orn. Monatsb. XI, p. 18: 
Baia. 

Calliste festiva Forbes, op. cit., p. 332 (Quipapa). 

Tangara fastuosa (Lesson) 
Tanagra fastuosa Lesson, 1831 (?), Cent. Zool., p. 184, pi. 58: "Bresil". 
Calliste fastuosa Forbes, op. cit., p. 331 (Macuca, Quipapa). 

Ate o presente, os exemplares de Forbes parece serem os unicos 
de procedencia conhecida com absoluta precisao. Ha no Museu Paulista, 
adquirido por compra, um especime originario vagamente de "Pernam- 
buco", Estado, alias, fora do qual o passarinho nao consta ter sido ate 
agora registado. 

1 — Nome regional. 
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Thraupis sayaca sayaca (Linnaeus). "Sanhafu", "Satiha^o". 

Tanagra sayaca LlNNAEUB, 1766, Syst. Nat., 1, p. 316 (bas. em "Sayacu bra- 
siliensium" de Ma&cgrave)1 

Tanagra sayaca Forbes, op, cit., p. 332 (Recife, Estancia, Garanhuns). 
Itamuraca: 2 £ $ de Jan. 1 e 3. 

Thraupis palmarum palmarum (Wied) 

Tanagra palmarum, WlED, 1821, Reise Bras., II, p. 76: Canavieiras (Baia). 
Tanagra palmarum Forbes, op. cit., p. 333 (Recife, Macuca). 
Tapera: ? de dez. 13. 

Ramphocelus bresilius bresilius (Linnaeus). "Sangue de boi", "Tie-sangue". 

Tanagra bresilia Linnaeus, 1766, Syst. Nat., I, p. 314 (baseado em Marcgrave, 
Brisson, etc.) : "in India Occidental! et Oriental!", errore (local, tipica, su- 
gerida por Hellmayr, Pernambuco). 

Kamphocoelus brasilius Forbes, op. cit., p. 333 (Recife, Olinda, Catenda). 
Itamaraca: S ad. de jan, 5. 

Em Tapera parece nao existir; tambem em Itamaraca nao foi visto 
senao a distancia da costa fronteira ao continente. 

Tachyphonus rufus (Boddaert) 

Tanagra rufa Boddaert, 1783, Tabl. PI. enlum., p. 14 (bas. em Daubenton, 
pi, 711): Caiena, 

Tachyphonus nigerrimus Swainson, 1825, Journ. Sci. Litter. Arts. Roy. Inst., 
XX, p. 62 (Pernambuco). 

Tachyphonus melaleucus Forbes, op. cit., p. 333 (Caxanga, Garanhuns), Reiser, 
op. cit., p. 84 (Beberibe). 

Tapera: $ ad. de dez. 23. 
Itamaraca: $ ad. de dez. 29 e 2 9 $ ads, de dez. 29 e jan. 4. 

Nemosia pileata pileata (Boddaert) 

Tanagra pileata Boddaert, 1783, Tabl. P. enlum., p. 45 (bas. em Daubenton, 
PI. elum. 720, fig. 2) : Caiena. 

Nemosia pileata Forbes, op. cit., p. 334 (Estancia, Cabo). 
Tapera: o ad., dez. 23. 
Itamaraca: «J ad. de jan. 1 e 9 ad. de jan. 5. 

Thypopsis sordida sordida (Lafresnaye & d'Orbigny) 

Nemosia sordida Lafresnaye a D'Orbigny, 1837, Syn. Av., em Magaz. Zool., 
VII, d. 2, p. 28: Yuracares (Bolivia). 

Nemosia fulvescens Forbes, op. cit., p. 334 (Quipapa, Garanhuns). 

1 — Nao me parece fora de toda discussao ser o passaro descrito por Marcgrave o a 
quo os autores aplicam o nome lineano. 

+ZOO — to 
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Tanagrella velia cyanomelaena (Wied)i 

Tanagra cyanomelas Wied, 1830, Beitr. Naturges. Bras., Ill, p. 453; Rio dos 
Ilheus (Baia). 

Tanagrella cyanomelaena Sclater, 1886, Cat. Birds. Mus., XI, p. 88 (Pernam- 
buco, Forbes col.)2. 

Tanagrella velia cyanomelaena Hellmayr, 1936, Cat. Bds. Americas (vol. 
XIII das Field Mus. Publ., Zool. Serv.), IX parte, p. 72 (Rio, Baia e 
Pernambuco). 

Passarinho da mata, privativo da regiao oriental, de Pernambuco 
(onde todavia nao pude encontra-lo) ao Rio de Janeiro. Os exemplares 
que possue o Museu Paulista sao de Espirito Santo e leste da Baia (Ita- 
buna), estes ultimos praticamente topotipicos. 

Tersina viridis viridis (Illiger) 

Hirundo viridis Illiger, 1811, Prodr. Syst. Mamn. Av., p. 229 (bas. em "L'Hi- 
rondelle verte" de Temminck) : "Brasilia" (pdtria tipica retificada). 

Procnias tersa Sclater, op. cit., p. 50 (Pernambuco, Forbes col.)3. 

Parece nao ocorrer na faixa costeira de Pernambuco por mim ex- 
plorada. 

Cissopis leveriana major Cabanis. Pega* 

Cissopis major Cabanis, 1851, Mus. Hein., I, p. 144 (bas. em Bethylus picatus 
Bonap., nec Latham); "Brasilien". 

Segundo o sr. Piquet, do "Aviario Recife" o passarinho ocorre no 
interior de Pernambuco, onde e conhecido pelo nome local acima referi- 
do. Nao o vi, porem, nem tampouco aparece registrado pelos autores no 
Estado em questao. 

Schistochlamys ruficapillus capistratus (Wied) 

Tanagra capistrata Wied, 1821, Reise Bras., II, p. 179: ribeirao da Ressaca 
(confins de Baia e Minas). 

Orchesticus capistratus Forbes, op. cit., p. 334 (Vista Alegre, Quipapa, Ma- 
cuca). 

1 — De acordo com as normas da nomenclatura zoologica ao nome especifico cyano- 
melas foi dada a flexao feminina cyanomelaeana, em concordancia com o ge- 
nero a que atualmente se subordina. 

2 — E dos que nao figuram todavia no trabalho de W. A. Forbes (Ihis, XIX, 1881). 
3 — Tambem ausente da lista publicada por Forbes. 
4 — Nome original. 
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Schistochlamys melanopis olivina (Sclater) 

Tanagra olivina Sclater, 1864 (ex Natterer manuscr.). Proc. Zool. Soc. Lond., 
p. 607; CuiaM (Mato-Grosso). 

Orcheeticus ater Forbes, op. cit., p. 334 (Vista Alegre). 
Itamaraca: ^ ad. e 9 (?) ad. de jan. 5. 

Fam. FRINGILLIDAE 

Cyanocompsa cyanea cyanea (Linn.). Azuldo 

Loxia cyanea Linnaeus, 1758, Syst. Nat., I, p. 174 (baseado em The Blue Gos- 
beack" de Edwards) : "Angola", errore (local, tipica Baia, fixada por 
Todd)1. 

Gniraca cyanea Forbes, op. cit., p. 103 (Iguarassu, Olinda, Guaranhuns). 

Tapera: 2 d 5 ad. de dez. 21 e 23; o juv. de dez. 15. 
ItamaracA: $ ad. de jan. 3. 

Bastante comum no este pernambucano. 

Oryzoborus angolensis angolensis (Linn.). Curio. 

Loxia angolcneis Linnaeus, 1766, Syst. Nat., I, p. 303 (baaseado em The 
Black Goss-beak" de Edwards): "Angola", crrorc (local, tipica, suge- 
rida por Hellmayr, lesto do Brasil)2. 

Oryzoborus torridua Forbes, op. cit., p. 35 (Cabo). 

Nao tenho nota de haver observado, em liberdade, este passarinho. 
Em todo o nordeste, desde a Baia, chamam-no "curio", enquanto no sul 
do Brasil e geralmente conhecido pela mal apropriada designa^ao de 
"avinhado". 

Saltator maximus maximus(P. L. S. Muller).3 

Tanagra maxima Muller, 1776, Natursyt, Supplem., p. 159 (bas. sobre Dau- 
benton, PI, enlum. 205: Caiena. 

No catalogo de Aves do Museu Britanico (vol. XI, pag. 286) refere 
Sclater dois exemplares de "Pernambuco", colecionados por Forbes. 
Nao obstante, este ultimo autor ao alistar o passaro em seu relatdrio 
(Ibis, 1881, p. 334), diz categoricamente have-lo encontrado somente 
uma vez, numa grande raata, a algumas milhas de Paraiba. fisses devem 

1 — Auk, XL, p. 65 (1923). 
2 — Novit. Zool, XIII, p. 19 (196). 
3 — Muitos autores, a exeraplo de D'ORBIGNY, tern visto este passaro no represen- 

tado por BUFPON e Daubenton na estampa das Planches Enluminees; essa 
opiniao e, todavia, vivamente impugnada por Hellmayr (cf. Catal. Bds. Ame- 
ricas, parte XI, p. 11, nota. 
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ser, sem nenhuma duvida os exemplares que Sclater atribue a Per- 
nambuco, onde o passaro deve apesar-de-tudo existir, sem nenhuma 
duvida, embora nos faltem registros autenticos de sua ocorrencia2. 

Caryothraustes canadensis frontalis (Hellmayr) 

Pitylus canadensis frontalis Hellwayr, 1905, Nov. Zool., XII, p. 277; Sao Lou- 
rengo (Pernambuco). 

Pitylus brasiliensis Sclater, 1886, Cat. Bds. Brit. Mus. XI, p. 306 (Pernam- 
buco, "col. Forbes"). 

A lista de Forbes, a quern Sclater atribue o exemplar pernambu- 
cano referido no "Catalogue of Birds", nao indue todavia este passaro. 

Sporophila leucoptera cinereola (Temm.). Papa-capim 

Pyrrhula cinereola Temminck, 1820, Nouv. Rec., PI. Calor., liv. 2 pi. 11, fig. 
1: "Bresil" (patria tipica Baia, por sugestao de Hellmayr). 

Spermophila hypoleuca Forbes, op. cit., p. 336; Reiser, op. cit., p. 81 (Be- 
beribe, Pau Dalho). 

Itamaraca: $ ad. de jan. 4. 

Forbes, que omite qualquer indicagao geografica precisa, diz, com 
toda razao, ser este "papa-capim" muito comum na zona por onde viajou. 

Sporophila albogularis (Spix). Papa-capim de coleira, Coleirinha 

Loxia albogularis Spix, 1825, Av. Spec. Nov. Bras., II, p. 46, pi. 60, figs. 1 e 
2: Brasil (local, tipica suger. por Hellmayr, Baia). 

Sporophila albigularis Reiser, op. cit., p. 81 (Pau Dalho, junto de Recife). 
Tapera: $ ad., dez. 17. 
Itamaraca; $ ad., jan. 4. 

Sporophila bouvreuil bouvreuil (P. L. S. Miiller). Caboclinho 

Loxia bouvreuil Muller, 1776, Natursyt., Suplem., p. 154 (baseado em Dau- 
BENTON, pi. emlum. 204): "Tele de Borbon", errore (local, tipica, subs- 
tituida por Hellmayr, Baia). 

Spermophila nigro-aurantia Forbes, op. cit., p. 335 (Recife, Vista Alegre). 
Tapera: $ ad., dez. 13. 
Itamaraca: $ $ ads., dez. 31 e jan. 3; 9 ad., jan. 3. 

1 — E falha, com toda probabilidade, a informagao de Ridgway {Bull. Ubn. St. Nat. 
Mus., L, 1901, p. 652) com respeito a ocorrencia, em Pernambuco, de Pitylus 
grossus grossus Linn., especie de genero vizinho. 
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Sporophila nigricollis nigricoltis (Vieillot) 

Pyrrhula nigricollis VmiLLOT, 1823, Tab. Encycl. Meth., Orn., livr. 93, p. 1027: 
"BrSsil". 

Spennophila gutturalis Forbes, op. cit., pag. 836 (Quipapa, Garanhuns); 
Sporophila gutturalis Reiser, op. cit., pag. 81 (Pau Dalho). 
Tapera: $ juv., dez. 12. 

Sporophila lineola (Linnaeus) 

Loxia lineola Linnaeus, 1758, Syst. Nat., I, p. 174: "Asia", errors (subst. 
por Surinam).1 

Spennophila lineola Sharpe, Cat. Bds. Brit, Mus., XII, p. 131 (Pernambuco. 
Forbes) . 

A inclusao desta especie na avifauna de Pernambuco baseia-se ex- 
clusivamente no testemunho de Sharpe; Forbes nao o refere em sua 
lista. 

Sporophila americana (Gmelin) 

Loxia americana Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, p. 863 (baseado em "Black- 
breast Grosbeak" de Latham) : "some part of America" (local, tlpica 
Caiena, design, por Hellmayr)2. 

Do passarinho agora tratado infelizmente consegui apenas um 
exemplar 9 ; por muito surpreendente que o facto nos pare^a, ela nao 
pode pertencer senao a especie cujo $ foi inicialmente descrito por 
Latham, e da qual, muito provavlmente, representard uma nova ra^a. 
Comparada com varias 9 9 de Manacapuni, referiveis a ra^a tipica, a 
de Itamaraca difere sensivelmente apenas no colorido das partes infe- 
riores, que se apresentam mais tintas de tons canela, principalmente no 
peito; tambem os lados da cabega, ao em vez de pardo-azeitonados sao 
distintamente tingidos de canela, e apenas mais escuros do que o peito 
e a garganta. Nao tendo conhecimento direto com a ra<ja este-paraense 
descrita por Todd sob o nome de Sporophila americana dispar, e-me im- 
possivel verificar ate que ponto os seus caracteres se aproxiraam dos do 
pdssaro colecionado em Pernambuco; e porem de presumir-se, dado o 
apartamento geografico em que vivem, tratar-se de uma nova ra^a pe- 
culiar ao literal nordestino, cousa que s6 se podera esclarecer mediante 
a descoberta de novos exemplares, de um e outro sexo. As dimensoes do 

1 — Cf. Berlepsch & Hartert, Novit. Zool, IX, p. 26 (1902). 
2 — Cf. Hellmayr, Verh. Zool. Bot. Gesells. Wien, LIV, p. 532 (1904). 

Itamaraca: 9 ad., de jan. 4. 
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exemplar de Itamaraca — asa 57, cauda 48, culmen 10 mil. — sao leve- 
mente inferiores as de uma 9 Manacaparu (a. 59, c. 51, r. 10) e 
equivalentes as de outra (a. 57, c. 50, r. 10), de identica procedencia. 

Sicalis flaveola brasiliensis (Gmelin). Candrio 

Emberiza brasiliensis Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, p. 872 (com base em "Gui- 
ranheemgatu" de Mabcgrave) : sem especificagao de localidade (Per- 
nambuco, patria tipica adotada). 

Sicalis flaveola Forbes, op. cit., p. 338 (Recife, Cabo); Reiser, op. cit., p. 81 
(Pau Dalho, pto. de Recife). 

Tapera (Faz. Sao Bento): $ ad., dez. 20, 1938; $ ad., dez. 14; $ juv. dez. 15. 

O "canario da terra", ou simplesmente "canario", e dos passarinhos 
mais comuns na zona de Tapera e provavelmente em todo este pernam- 
bucano. Os tres exemplares colecionados exibem tipicamente a pluma- 
gem correspondente as peculiaridades de sexo e idade. 

Myospiza humoralis humeralis (Bosc) 

Tanagra humeralis Bosc, 1792, Journ. d'Hist. Nat., II, p. 179, pi. 34, fig. 4; 
Caiena. 

Cotumiculus manimbe Forbes, op, cit., p. 337 (Caxanga). 
Itamaraca: $ ad., jan. 4. 

Hellmayr, estudando recentemente a fundo a questao discutida e 
complexa das variedades geograficas deste passaro,1 concluiu pela im- 
praticabilidade da separacao de uma raca brasileira, que muitos autores 

todavia admitem, sob o nome de M. h. manimbe (Light). 

Arremon tacltumus taciturnus (Hermann) 

Tanagra taciturna Hermann, 1783, Tabl. Affil. Anim., p. 214, nota (bas. em 
Daubenton, PI, enlum. 742): Caiena. 

Tapera: $ ad., de dez. 20. 

Nao referido ainda na avifauna de Pernambuco. 

Volatinia jacarina jacarina (Linn.). Serrador 

Tanagra jacarina Linnaeus, 1766, Syst. Nat., I, p. 314 (com bate essencial em 
"Jacarini" de Marcgrave) : local, nao especificada, Pernambuco, patria 
tipica aceita). 

Tapera: o imat., dez. 22. 

1 — Cf. Call. Birds of Americas, XI parte, p. 479, nota (1938). 
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Spinus yarrellii (Audubon) 

Cardueli* yarrellii AUDUBON, 1889, Syn. Bds. N. Amer., p. 117, partim (S): 
"Upper California" errore (substit. por Baia1). 

Chryaomitris yarreUi Forbes, op. cit., p. 338 (Garanhuns). 

Tapera (Faz, Sao Bento): $ ad., dez. 14. 

Zonotrichia capensis matutina (Licht). Salta-caminho (teate Forbes).3 

FrinffUla matutina Light., 1823, Verz. Doubl. Berl. Mus., p. 25: Baia. 
Zonotrichia pileata Forbes, op. dt., p. 377 (Canhotinho, Garanhuns) 

Nao ocorre o "tico-tico" na zona de Pernambuco por mim explora- 
da; na Baia tampouco a ave e conhecida no litoral do Reconcavo, nao 
obstante haver provas de que e comum no interior desses dois Estados, 
como em quasi todo planalto central do Brasil. 

Paroaria dominicana (Linn.). Galo de campina, Cardial 

Loxia dominicana Linnaeus, 1758, Syst. Nat., T, p. 172: "Brasilia" (por terra 
tfpica sugeriria adotar-se Baia). 

Paroaria larvata Forbes, op. dt., p. 337 (Garanhuns). 
Tapera: $$ ad. de dez. 13 e 21; $ juv. de dez. 22. 
Itamaracd: $ ad. de dez, 31. 

Passarinho bastante abundante nos arredores do Aprendizado Agri- 
cola de Sao Bento; era comum ve-lo participar do farelo que ali ofere- 
ciam aos piissaros todas as manhans, no terreiro do jardim. 

Emberlzoides herbicola herbicola (Vieillot) 

Sylvia herbicola Vieillot, 1817, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., XI, p. 192 (com 
base em Azara, n.0 230): Paraguai. 

Emberizoidea macrurua herbieolua Reiser, op. cit., p. 82 (Pau Dalho, pto. de 
Recife). 

Tapera: S ad. de dez. 19. 
Itamaracd: 9 ad. de dez. 29. 

Fam. ICTERIDAE 

Icterus cayanensis tibialis Swainson. Xexeu de bcuianeira, Soldado. 

Icterua tibialia Swainson, 1837, Anim. Menager., p. 302: "Brasil" (aceito, 
para localidade tipica, Pernambuco): Forbes, op. cit., p. 339 (Quipapa, 
Macuca, Garanhuns, Cabo, Sao Louren^o). 

1 — Cf. Hellmayr, Field Mua. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., XII, p. 298 (1928). 
2 — No sul do Brasil tico-tico. 



280 OLIVERIO PINTO 

Icterus cayanensis tibialis Hellmayr, 1929, Field Mus. Nat. Hist. Publ. Zool. 
Ser., XII, p. 275 (Pernambuco). 

Itamaraca: $ ad. de jan. 4 e $ ad. de jan. 1; ^ ?, juv, e 9 ? juv. de jan.2. 

Nos adultos a plumagem e de um preto carregado, sem mescla de 
amarelo, a exce^ao dos encontros e das tibias, de cor amarelo vivo. 

Icterus jamacaii jamacaii (Gmelin). Concriz 

Oriolus jamacaii Gmelin, 1788, Syst. Nat,, I, p. 391 (com base em "Jamacaii" 
de Marcgrave, atraves de Brisson). 

Icterus jamacaii Sclater, 1886, Cat. Birds, Brit. Mus., XI, p. 383 (Pernam- 
buco, col. Forbes). 

Itamaracd: $ ad., jan. 3. 

0 "concriz" dos pernambucanos, ou "sofre" dos baianos, constitue 
nos campos e caatingas de todo Nordeste um dos mais belos ornamen- 
tos da paisagem; nao aparece, apesar disso, na lista publicada por 
Forbes, que nao obstante o colecionou, no testemunho de Sclater. O 
unico exemplar que pude trazer foi morto por CASTRO. 

Angelaius ruficapilus frontalis Vieillot 

Agelaius frontalis Vieillot, 1819, Nouv. Diet. D'Hist. Nat., nouv. edit., XXXIV, 
p. 545: Caiena (Guiana Francesa). 

Agelaius ruficollis Swainson, 1837, Anim. in Menager., p. 302 ("province of 
Pernambuco"). 

Agelaeus frontalis Sclater, 1886, Cat. Birds Brit, Mus., XI, p. 347 (Pernam- 
buco, Forbes coll.). 

Passarinho que ocorre alem das Guianas Holandesa e Francesa, em 
todo Brasil septentrional e oriental, desde o este do Para ate o interior 
de Sao Paulo (Porto do Rio Parana, coll. NATTERER). Forbes nao o 

menciona em sua lista, muito embora, segundo o testemunho de Sclater, 
dele haja colecionado exemplares. 

Cacicus cela cela (Linn.). Xexeu 

Parus cela Linnaeus, 1758, Syst. Nat., I, p. 191; "in Indiis" crrore (substi- 
tuido por Surinam, local, tipica).1 

Cassicus persicus Forbes, op. cit., p. 338 ("one of the commonest and most 
characteristic birds of the country near the coast"). 

Itamaraca: S e 9 ads. de jan. 1. 

Visto apenas em Itamaraca, onde e ja hoje alias, bastante escasso. 

1 — Cf. Hellmayer, Novit. Zool, XIII, p. 20 (1906). 
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Molothrus bonariensis bonariensis (Gmelin) 

Tanugra honarienttia Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, p. 898 (has. em DAUBETON, 
PI. enlum. 710): Buenos Aires. 

Molothrus bonariensis FORBES, op. cit., p. 339 (observado apenas em cativeiro, 
Recife e Quipapa etc., em cujos arredores "was told that it was found"). 

NSo foi colecionado nem visto na zona percorrida. 

Molothrus badius frlngillarius (Spix) 

Icterus fringillarius Spix, 1824, Av. Brds., I, p. 68, pi. 65: "in campis Minas 
Geraes" (local, tida como erronea, e substituida por Oeiras, Piaul).1 

Molothrus fringillarius Sclater, Cat. Bds. Brit. Mus., XT, p. 339 (Pernam- 
buco, Forbes col.). 

Nao logrei encontrar-me com este passarinho, cuja ocornhicia em 
Pernambuco, atestada por Scjlater perante urn exemplar atribufdo a 
Forbes (nao referido, contudo, na lista deste autor), deve limitar-se 
provavelmente caatingas do centro e do oeste. Os exemplares que 
possue o Museu Paulista provem, em sua totalidade, do baixo Rio Sao 
Francisco (lado da Baia) e principalmente da regiao de Joazeiro. 

Leistes militaris superciliaris (Bonaparte) 

Trupialis superciliaris Bonaparte, 1850 (ex Natterer manuscr.), Consp. Gen. 
A v., I, p. 430: "Mexico" (localidade erronea, subst. por Mato-Grosso, 

ex Natterer col.). 
Leistes superciliaris Forbes, op. cit., p. 339 (Cabo) Reiser, op. cit., p. 80 

(Petrolina); 
Tapera (Faz. S. Bento) : 2 $ $ ad., de 18 e 22 de dezembro; $ ad. de 19 de 

dezembro. 

Relativamente comum nos campos e pastos dos arredores do Apren- 
dizado Agricola, onde era chamado "sangue-de-boi", nome alias imprd- 
prio, visto que em quasi todo nordeste e privative do "tie-sangue" dos 
sulistas. 

Gnorimopsar chopi sulcirostris (Spix) Passaro preto, Grauna. 

Icterus sulcirostris Spix, 1824, Av. Bras., I, p. 67, pi. 64, fig. 2: "in campis 
Minas Gerais" (proccd. erronea, que Hellmayr subst. por Oeiras, Piaui). 

Aphobus chopi Forbes, op. cit., p. 339 (Vista Alegre, Macuca). 

Nao registrei esta especie em minhas notas de viagem; tampouco 
posso confirmar o nome vulgar "arumara", pelo qual, segundo Forbes, 
seria localmente conhecido.2 

1 — Hellmayr, Field Mus. \nt. Hist. Publ. Zool. Ser., XII, p. 273 (1929). 
2 — Goeldi (Aves do Brasil, p. 283), baseando-se com toda probabilidade em Forbes, 

consigna tamb&n o nome em questao. 
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EXPLICACAO DAS FIGURAS 

Myrmecixa ruficauda soror, n. subsp. 





EXPLICAgAO DAS FIGDRAS 

Pachyrhamphus p. polychopterus (Vieill.) 
$, N.0 18.634 do Mus. Paulista: Faz. S. Bento, Tapera, Pernambuco. 
S, N.0 7.456 do Mus. Paulista: Bomfim (Baia) . 
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EXPLICACAO das figtjras 

Pachyrhamphus p. polychopterus (Vieill.) 
$, N.0 7.456 do Mus. Paulista: Bomfim (Baia) . 
5, N.0 18.634 do Mus. Paulista: Faz. S. Bento, Tapera, Pernambuco. 
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EXPLICAgAO DAS FIGURAS 

Myrmeciza ruficauda soror, subsp. nov. 
Tipo no Museu Paulista N.0 18.371: Fazenda S. Bento (Pernambuco) . 



U. Pinto Aves dt* Fcrnambuco Est. IV 



EXPLICAgAO DAS FIGURAS 

Myrmeciza ruficauda ruficauda (Wied). N.0 6.187 do Museu Paulista: Porto Ca- 
choeiro (Espirito Santo) . 
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EXPLICAgAO DAS FIGURAS 

1 e 2 Dendrocincla taunayi Pinto. 
3 e 4 Cercomacra tyrannina sabinoi, Pinto. 

(Reproduzido, com permissao, do "Boletim Biologico", S. Paulo, nova serie, 
IV, NP 2. 
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MALOFAGOS da cigana 

[Opisthocomus hoazin (Miiller), 1776] 

p o r 

Lindolpho R. Guimaraes 

A primeira especie de malofago colecionada em Opisthocomus hoa- 
zin foi o Goniocotes curtus descrita por Burmeister em 1838, portanto ha 
mais de cem anos. Em 1910 Kellogg, examinando material colecionado 
em peles de ciganas provenientes da Venezuela, teve oportunidade de 
descrever duas especies, Lipeurus ah situs e Colpocephalum armiferum e 
em 1913 Cummings descreve a quarta especie, Laemobothrium opis- 
fhocomi colecionada em cigana proveniente da Guiana Inglesa. 

Examinando numerosas peles desta interessantissima ave, perten- 
centes ks colegoes do Departamento e todas provenientes do norte do 
Brasil, tivemos a felicidade de encontrar numerosos especimes de todas 
as especies ate agora conhecidas, e de mais uma, que julgando nova 
para a ciencia, descrevemos mais adiante. 

Como resultado de nossos estudos s6bre esse material fomos leva- 
dos a concluir que nenhuma das especies anteriormente descritas devem 
permanecer nos generos em que originariamente foram incluidas. Assim 
temos que descrever tres novos generos nos quais deverao ser incluidas 
quatro das cinco especies parasitas de Opisthocomus hoazin. Quanto ao 
Laemobothrium opisthocomi Cummings deve ser transferido para o ge- 
nero Eulaemobothrium erigido por Ewing1 em 1929 para receber as 
especies de Laemobothriidae que se apresentam com a regiao clipeal 
imarginada e com cerdas claviformes junto a fronte. Alias, este genero 
e constituido por um agrupamento heterogeneo de cerca de 14 especies 
encontradas em diversas ordens de aves ribeirinhas, o que coincide com 
os hiibitos da cigana. Kellogg, referindo-se a esta especie, diz: "The ex- 
traordinary thing about this Laemobothrium of the hoatzin is that, al- 
though is has been described by Cummings, of the British Museum as 
a new species it is certainly very closely related to an already known 

(1) A Manual of External Parasites, p. 189, 1929. 
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species described under de name L.setigerum by Piaget in 1889 from 
the Cayenne ibis (Ibis cayennensis) which is a native of the same gene- 
ral geographic region to which the hoatzin is confined, namely, South 
America from the Amazon northward. Indeed my own judgements is 
that the hoatzin's parasite should rather be called a variety of this spe- 
cies than the representative of a new one". Pensamos que um estudo 
mais acurado das especies do genero Eulaemohothrium faria com que 
ele fosse dividido em outro ou outros agrupamentos e possivelmente es- 
clarecesse ainda a posiQao do Eulaemohothrium opistocomi em relagao 
as outras especies do genero. 

Para a nova especie e para o Goniocotes curtus Burmeister, crea- 
mos o genero Opisthocomiella, pois julgamos que, a-pesar-de serem pr6- 
ximas dos Goniocotes, apresentam caracteres que nSo permitem sua co- 
locagao entre eles. Alias, Giebel, referindo-se a esta especie, quando exa- 
minou o material de Nitzsch, diz: "Eine in ihrer allgemeinen Korper- 
tracht wie in alien einzeln Formen Hochst absonderlich Art" e Taschem- 
berg que tamb&n examinou o mesmo material: "Eine sehr auffallende, 
von alien Gattungsgenossen abweichende Art". De fato, as especies per- 
tencentes ao genero Gonicotes apresentam a borda da regiao pre-antenal 
Integra e quasi sempre circundada por uma faixa quitinizada, emquan- 
to que nas duas especies ora incluidas no novo genero a borda anterior 
desta regiao se apresenta chanfrada na altura da linha mediana e as 
faixas antenais e clipeais formam um s6 espessamento bastante forte 
e interrompido junto a chanfradura mediana. As patas do terceiro par 
sao bastante desenvolvidas, principalmente nos machos, o que nao se da 
nas especies de Goniocotes. No macho de Opisthocomiella macropoda 
n. sp. esse desenvolvimento e exageradissimo. Outro carater que nos 
chamou a atentjao foi o pouco desenvolvimento de uma das unhas de 
todos os pares. Na familia Philopteridae e bastante comum a tendencia a 
redugao de uma das unhas, principalmente no par anterior. Nas duas 
especies do genero Opisthocomiella essa redugao da-se particularmente 
no par posterior. No macho de Opisthocomiella macropoda, n. sp. a re- 
du§ao e tao grande que s6 um exame bastante atencioso revela a unha 
atrofiada. 

0 genero Pessoaiella foi creado para nele incluirmos a especie absi- 
^descrita por Kellogg e originariamente incluida no genero Lipevrus. 
Em 1916, Harrisson1 erigiu o genero Esthiopterum para receber 
todas as especies do genero Lipeurus que nao apresentassem a regiao 

(1) Parasitology, Vol. IX, n0 1, pp.1-156, 1916. 
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I'rontal circunfasciada. Assim Lip euros ab situs passou a pertencer ao 
genero Esthiopterum. Kellogg, descrevendo esta especie diz que este Li- 
peurus "belongs to the group "clypeati sutura distincta" which is com- 
posed of species so far practically limited to such stricly maritime birds 
as Albatrosses, Carmorants, Boobies and Pelicans", e mais adiante "this 
new Lipeurus of the group clypeati sutura distincta (all the other mem- 
ber of which have been taken from strickly maritime and coast birds) is 
thoroughly distint from the other species of the group". Apesar-de ter 
Harrison criticado Kellogg, dizendo que o grupo "clypeati sutura dis- 
tincta' nao e natural e que nenhum bem advem de se compararem duas 
especies nao relacionadas mas que, casualmente, caiam dentro de limi- 
tes artificials, o nosso novo genero so pode ser confundido com os ge- 
neros descritos ultimamente por Bedford e Thompson1 para maldfa- 
gos parasitas de diversas familias de Procelariformes, Pelecaniformes e 
Charadriiformes, e cujas especies foram, em sua maioria, colocadas por 
Piaget, no grupo "clypeati sutura distincta". 

Com exce^ao de um linico desses generos, todos os outros apresen- 
tam a sutura clipeal distinta e uma faixa mais ou menos quitinizada que 
converge para a linha mediana, atras da sinatura. No genero Pessoaiella 
a sutura clipeal e distinta mas nenhuma faixa transversal se apresenta 
posterior a sinatura ou qualquer proje§ao da sinatura. 

0 terceiro genero, Hoazineus, foi descrito para nele ser incluida 
Colpocephalum armiferum. No conceit© atual, um dos caracteres do ge- 
nero Colpocephclum e a ausencia de tufos de cerdas nos femures pos- 
ter iores e em alguns esternitos abdominais, embora essas regioes possam 
se apresentar com pentes de espinhos. Em vista disto, a especie armife- 
> um nao pode continuar no genero Colpochephalum, pois apresenta, de 
maneira bastante nitida, tufos de cerdas nos femures do par de patas 
posterior e nos 4° e 5° esternitos. Em 1916 Ferris2 retirou do ge- 
nero Colpocephalum as especies que apresentam tufos de cerdas sobre 
os femures posteriores e abdomen e descreveu dois generos para rece- 
be-las. o genero Actomithophilus para as especies que apresentam esses 
tufos formados por cerdas cujo tamanho seja igual ao das que consti- 
tuem a caetotaxia geral do corpo e cuja maior parte parasita aves da 
ordem Charadriiformes (apenas uma especie parasita Passeriformes) e 
o genero Heleonomus para as especies cujos tufos sao formados por 

(1) Segundo Miss Thereza Clay (Novitates Zoologicae Vol. XLI, N. 3, p. 173, 
1930) Epibastea, Ferine us, Halipeurus, Epipelecanus, Philichtyophag'a e Epi- 
fregata devem ser considerados como de autoria de Harrison. 

(2) Canadian Entomologist, Vol. 48, pp. 301-311, 1916. 
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cerdas menores que as do corpo e parasitam Gruiformes. Incontesta- 
velmente o genero Hoazineus apresenta alguma afinidade morfologica ao 
genero Heleonomus. Os tufos, entretanto sao formados por cerdas maio- 
res e menores que as outras do corpo e um outro par de tufos se apre- 
senta no 5° esternito abdominal. A genitalia do macho de Hoazineus 
tambem tern alguma semelhanga com as genitalias dos componentes do 
genero Heleonomus, mas outros caracteres, que melhor veremos na des- 
cri^ao, nos induzem a creagao de novo genero. 

Fam. PHILOPTERIDAE 

OPISTHOCOMIELLA, n. gen. 

Philopterideo de tamanho medio; forma geral goniodina. Cabega 
mais larga que longa; regiao pre-antenal curta; borda frontal largamen- 
te arredondada, apresentando um chanfro ou um abaulamento ao nivel 
da linha mediana; trabeculas pequenas e terminando em ponta aguda; 
nao ha dimorfismo sexual das antenas; bordas temporais pouco diver- 
gentes e levemente arredondadas; angulos temporaes pouco pronuncia- 
dos; borda ocipital largamente escavada, mas pouco reentrante; mandf- 
bulas robustas, localizadas mais anteriormente; esclerito faringeano e 
glandulas presentes; placa gular triangular; faixas antenais e clipeais 
formando um so espessamento bastante quitinizado e cujas extremida- 
des internas, ao nivel do chanfro ou abaulamento da borda anterior, sao 

destacadas do piano geral; faixa temporal delicada; faixas occipitais 
alargadas nas bases das mandibulas; uma longa cerda no angulo temporal. 

Protorax com lados divergentes; angulos latero-posteriores arre- 
dondados e apresentando uma cerda de tamanho medio. Pterotorax mais 

largo que a cabega; angulos latero-posteriores arredondados, apresen- 
tando duas cerdas de tamanho desiguais e uma cerda sensorial. Par de 
patas posterior mais desenvolvido que os dois pares anteriores, sendo 
esse desenvolvimento bem mais acentuado nos especimes machos; unhas 
desiguais. Nos machos essa desigualdade e particularmente notavel no 
par posterior. 

Abdomen semi-cilindrico; placas pleurais interrompidas por um es- 

pago claro, do 2° ao 7° segment©, tanto no macho como na femea; placas 
esternais integras nos machos. Genitalia muito caracteristica em ambos 

os sexos. 

Genotipo; OpisthocomieUa macropoda n. sp. 
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Opisthocomielia macropoda, n. sp. 

DESCRigAo :Femea (Fig. 1). 

Cabega quasi duas vezes mais larga que longa ao nlvel das tempe- 
ras. A regiao pr6-antenal e cerca de um quarto apenas do comprimen- 
to total da cabega. Borda anterior largamente arredondada e apresen- 
tando uma concavidade ao nivel da linha mediana. As bordas laterais 
da cabega apresentam, ao nivel das antenas e dorsalmente, uma pequena 
reentrancia ap6s a qual se expandem as bordas das temporas fraca- 
mente arredondadas. Angulos temporals pouco pronunciados, pois as 
bordas posteriores das temporas, que formam este angulo na jungao com 

Fig. 1 — Opisthoconiiella macropoda, femea 

as bordas laterais, sao arredondadas. Borda occipital reentrante e quasi 
reta- Fossa antenal pronunciada. Trabeculas curtas, agudas e avanga- 
do sobre a fossa antenal. olho no mesmo nivel da borda temporal. Man- 
dfbulas robustas e bastante pigmentadas. As faixas clipeais comegam, 
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dorsalmente, junto ao chanfro da regiao anterior da cabega, alargam- 
se levemente ao nivel das antenas e, estreitando-se logo depois, confun- 
dem-se com as faixas temporais. Estas sao bastante estreitas e acom- 
panham as bordas das temporas. Interrompem-se junto a insergao da 

2 
Fig. 2 — Opisthocomiella macropoda, macho. 

cerda do angulo temporal e continuam junto a borda ate a regiao OQipi- 
tal, onde a margem interna se alarga bruscamente. Ventralmente as fai- 
xas antenais e clipeais se confundem e formam um espessamento regu- 
larmente pigmentado que ocupa toda a por§ao lateral das regioes antenal 
e pre-antenal. fisse espessamento lateral projeta, de cada lado da chan- 
fradura da borda anterior, uma ponta saliente, que se destaca do piano 
geral do espessamento. Faixas ocipitais alargadas junto ao condilo pos- 
terior das mandibulas e estreitando-se gradativamente em diregao a 
borda ocipital. Regiao gular apresentando um espessamento triangular, 
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com um angulo voltado para diante. Antenas pequenas; o 2° articulo e o 
mais longo; o 8° e 4°, subiguais, De cada lado da regiao pre-antenal ha 
quatro cerdas de comprimento medio proximas a borda anterior; outra 
prdxima a fosse antenal. T§mporas apresentando uma pequena cerda 
sobre o olho; proximo a esta uma outra, tambem i)equena, mas cuja 
iraplantagao e mais interna; outra, de comprimento medio, exatamente 
sobre a borda. Angulos temporais apresentando uma longa cerda e, in- 
ternamente, prdximo ao angulo, outra pequena. Borda posterior das tem- 
peras com duas cerdas de cada lado, uma pequena e outra media. A ca- 
be^a e ornada, dorsalmente, com duas cerdas pequenas de cada lado, uma 
prdxima a mancha ocular e outra na regiao ocipital. 

Protdrax largo, mas mais estreito que a cabega e o pterotdrax, de 
lados quasi retos e bastante divergentes. Borda posterior largamente 
arredondada. Uma cerda forte nos angulos laterals. 

Pterotdrax muito largo, mais largo, mesmo, que a cabe^a. Bordas 
laterals levemente sinuosas e muito divergentes; angulos laterals arre- 
dondados; borda posterior expandindo sobre o primeiro segmento abdo- 
minal e formando, ao nivel da linha mediana, um angulo arredondado. 
Faixas laterals largas, mas pouco pigmentadas. Duas cerdas junto aos 
angulos laterals, sendo uma muito longa; proximo a essas duas ha uma 
outra cerda sensorial. Mais internamente, mas junto a borda posterior, 
encontram-se duas cerdas longas e de tamanhos desiguais. Ventralmen- 
te, entre o primeiro e o segundo par de patas, encontram-se duas traves 
fortes, bastante pigmentadas e cujas extremidades internas se alargam 
bruscamente. Sobre as dilataQoes dessas traves encontra-se uma peque- 
na placa quitinizada, que nos parece ser o remanscente de uma placa es- 
ternal e na qual se implantam duas longas cerdas. 

0 primeiro par de patas e o mais curto e o terceiro o mais longo. A 
inser^ao do primeiro par se faz bem no interior do protorax, ao passo 
que a inser^ao dos outros dois se faz mais externamente. Todos os seg- 
mentos das patas apresentam faixas marginals. As coxas dos dois pares 
posteriores sao bastante largas, principalmente as do terceiro par- Os 
femures e tibias do par posterior sao os mais fortes e longos. Unhas de 

todos os pares de tamanhos desiguais, sendo uma bem mais forte e qui- 
tinizada que a outra. Na extremidade distal de todas as tibias encontram- 

se dois espinhos fortes. Numerosas cerdas curtas e fortes bordejam as 
tibias dos dois ultimos pares. 

0 abdomen e curto, robusto e mais largo que longo. A largura ma- 
xima e observada ao nivel do 4° segmento. Ao nivel da linha mediana 
os segmentos 2° a 7° tern comprimentos sub-iguais; o primeiro e o mais 

<100 — lO 
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curto e o ultimo o mais longo. Placas tergais pouco pigmentadas e in- 
terrompidas no meio, entre os segmentos 2° a 7°, por largo espago inco- 
lor. Placas pleurais mais pigmentadas e de coloragao castanha. No pri- 
meiro segmento essa placa e formada apenas por uma faixa lateral. Nos 

»A 

(fA 

Fig. 3 — Opisthocomiella macropoda, genitalia do macho 

Fig. 4 — Opisthocomiella macropoda, extremidade distal e unhas da pata poste- 
rior do macho. 

Fig. 5 — Opisthocomiella macropoda, regiao anterior da cabega do macho. 

outros segmentos ela tern inicio no angulo latero-posterior do segmento 
e acompanha a borda lateral deste ate o angulo latero anterior. Ai pe- 
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netra no segmento anterior, desviando-se para o interior do raesmo e, 
fazendo uma curva, termina ao nivel da tutura dos segmentos; no 7° 
segmento ela acompanha a curvatura do angulo latero-posterior e apre- 
senta uma cerda sonsorial na curvatura formada pela borda interna. O 
ultimo segmento apresenta na borda externa e ao nivel da linha me- 
diana duaa pequenas expansoes hialinas separadas por uma incisao. 
Placas eaternais muito pequenas, ovaladas e muito pouco pigmentadas, 
tornando-se mesmo dificil a sua observagao. 

Placa genital (Fig. 6) muito mais larga que longa, pouco quitiniza- 
da e de borda anterior concava. Borda posterior quasi reta e com a porgao 
raediana localizada em nivel diferente da por^ao lateral; numerosas 
cerdas ornam esta borda; seis espinhos fortes se impantam de cada lado 
da placa, sendo trea mais internamente. Ventralmente, de cada lado da 
porgao distal do abdomen, ha uma dobra bordejada por um espinho e 
uma cerda pequena. 2°, 3° e 4° segmentos com duas cerdas de tamanhos 

desiguais no angulo latero-posterior; 5°, 6° e 7° com cerca de 3 longas 
cerdas; ultimo segmento com 3 cerdas no angulo anterior. O 1° segmento 
apresenta, dorsaJmenle, ao nivel da linha mediana, 4 longas cerdas; os 
segmentos 2° a 7° apresentam duas. Ventralmente encontram-se 4 cerdas 
nos quatro primeiros segmentos e 6 no 5° e 6°. 

Macho; (Fig.2). O exemplar macho distingue-se do exemplar fe- 
mea por ser maior e apresentar uma constitui§ao bem mais robusta. 

Cabe^a bem mais larga que a da femea, duas vezes mais larga que 
longa e quasi tao larga quanto o abdomen (em um dos exemplares a ca- 
be^a apresenta a mesma largura do abdomen). As temporas sao mais 

expandidas, de modo que os angulos temporais sao mais pronunciados. 
As antenas e a caetotaxia da cabe^a apresentam-se muito semelhante as 
da femea. A pigmentagao das faixas e das mandibulas e mais forte que 
a da femea. 

0 pterotdrax, muito mais largo e de bordas mais sinuosas que as 
da femea, e a por?ao mais larga de todo o corpo. 

As patas sao excessivamente mais fortes que as da femea, princi- 
palmente as do par posterior, cujo desenvolvimento e, talvez, unico, 
entre as especies desta ordem. As unhas desse par de patas (Fig. 4) 
tambem merecem uma men^ao especial, pois parece-nos que entre as es- 

pdcies da familia Philoptendae nao foi ainda assinalada tao grande 
atrofia de uma das unhas. No genero Trichophilopterus (que ja consti- 
tuiu uma familia a parte) da-se uma atrofia mais ou menos semelhante, 
mas em unha do par anterior, o que, alias, e comum entre os filopterideos. 
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0 abdomen apresenta sua maior largura ao nlvel da uniao do pri- 
meiro segment© com o pterotorax. Os 1° e 2° segmentos apresentam 
comprimentos sub-iguais, decrescendo gradativamente ate o 7° segmen- 
to, que e o mais curto, ao nivel da linha mediana. Como na femea, os se- 
gmentos compreendidos entre o 2° e 7° apresentam as placas tergais 
interrompidas no meio por largo espago incolor; 8° segment© com placa 
pleural pequena e dando nascimento a tres longas cerdas. Segmento ter- 
minal de borda posterior quasi reta e apresentando cerca de 12 peque- 

aA 

Opisthocomiella macropoda, extremidade distal do abdomen da femea. 

Opisthocomiella macropoda, extremidade distal e unhas da pata media- 
na do macho. 

Fig. 8 — Opisthocomiella macropoda, extremidade distal e unhas da pata poste- 
rios da femea. 

Fig. 9 — Opisthocomiella macropoda, extremidade distal e unhas da pata anterior 
do macho. 

nas cerdas, em semi-circulo, acompanhando uma parte da borda latero- 
anterior. Placas esternais integras. Placa genital pouco pigmentada como 
as esternais, de forma triangular e com uma pequena escavagao pro- 
xima aos angulos anteriores. 
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Aparglho genital pequeno e delicado. Placa basal estreita, come^an- 
do ao nivel do 6° segmento abdominal. Suas bordas laterals sao sinuosas 
e acompanhadas, em parte, por uma faixa mais quitinizada. Parame- 
ros pequenos, ovalados e cuja extremidade distal se apresenta em ponta 
muito fina. Endomeros curtos e apresentando, na extremidade distal, 
dois espinhos. Ao nivel da linha mediana da por?ao distal do abdomen e 
confundido com a extremidade posterior da genitalia encontra-se uma 
pe?a bastante quitinizada, em forma de Y, que nao podemos precisar 
se pertence ao aparelho genital propriamente dito ou ao ultimo segmen- 
to abdominal. A figura 3 esclarecera melhor que a descri<jao a confor- 
ma<jao do aparelho genital. 

Mensuracobs 
1 

MACHO FfiMEA 

TIPOS ComprimtP Largura Comprimf.0 Largura 

Cabe?a   0,342 0,685 
] 
1 0.342 0,668 

Torax   0.325 0,778 0,308 0,685 
Abdomen   0,634 0,700 | 0,634 0,690 

Total   4 1,309 — 1 1,250 — 

PARATIPOS 

Cabeta   0,350 0.737 0,325 0.673 
Torax   0,377 0,822 0,300 0.685 
Abdomen   0,610 0,737 0,630 0,702 

Total   .! 1,320 
i — 1,150 — 

«««. .   . !    —  
HOLOTIPO: femea colhida em uma pele de Opixthocomus hoazin e co- 

lecionado por A. M. Ollala, Foz do Rio Curua, Rio Amazonas, Para, 
22/9/936. 

ALOTIPO: macho colhido em uma pele de hospedeiro identic©, cole- 
cionado pelo mesmo senhor e tendo a mesma procedencia, 28/12/936. 

Paratipo: 1 macho colhido em hospedeiro colecionado por F. Q. 
Lima, Para, 9/1920; 1 macho em uma pele de ave colecianada por A. 
M. Ollala, Lago do Serpa, Amazonas, 20/2/937; 1 femea em pele de 
ave colecionada pelo mesmo sr. no rio Curua, Rio Amazonas, Para, 
20/1/1937 e 1 femea em pele de ave colecionada pelo sr. E. Garbe, Rio 
Jurua, Amazonas, 30/11/1902. 

Discrss^o taxonomica: A discussao taxonomica desta especie sera 
feita mais adiante, concomitantemente com a de OpisthocomieUa cnrta 
(Burmeister). 
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Nota: Pensamos ser interessante assinalar uma anomalia que ve- 
rificamos no abdomen de um dos machos desta especie. Os 2° e 8° seg- 
mentos abdominals apresentam uma coalescencia na borda lateral es- 
querda e em parte de sua sutura, de modos que o abdomen tern um 
numero maior de segmentos de um lado que do outro. Os dois estigmas 
respiratorios da metade esquerda do 2° e 3° segmentos se apresentam 
assim, em um so segment©. 

Opisthocomiella curta (Burmeister) 

Goniocotes curtus Burmeister Handbuch der Ent. 1838, II, p. 432; Nitzsch, Zeit. f. 
ges. Naturwiss. 1866, Vol. XXVIII, p. 387; Giebel, Insecta Epizoa, 1874, p. 
189, Taf. XIII, fig. 2; Piaget, Les Pediculines, 1880, p. 231; Taschemberg, 
Die Mallophagen etc., 1882, p. 90, Taf. II, figs. 13 e 13a.; Kellogg in Wytsman's 
Genera Insectorum, 1908, fasc. 66, p. 32; Kellogg, Zoologica, 1910, Vol.1, n. 
4, p. 118; Harrison, Parasotology, 1916, Vol. IX, n. 1, p. 80. 

DESCRigAo: Femea (Fig. 10). 

Cabega mais larga que longa, atingindo a maior largura ao nivel 
das temporas. Regiao pre-antenal curta- Borda frontal arredondada e 
dividida ao meio por um chanfro profundo que quasi atinge a borda an- 
terior da mandibula e cujos cantos anteriores sao arredondados. Trabe- 
culas peqnenas e ponteagudas. Fossas antenais pronunciadas. Bordas 
temporais levemente arredondadas e fracamente divergentes pois a lar- 
gura ao nivel das temporas nao e muito maior que ao nivel das antenas. 
Angulos temporais pouco acentuados. Bordas posteriores das temporas, 
arredondadas. Borba occipital pouco escavada. Faixas clipeais estreitas 

e comecando, dorsalmente, proximo ao chanfro median© da fronte; ao 
nivel das antenas elas se alargam e se confundem com as temporais que 
circundam toda esta regiao. Ventralmente, as faixas clipeais e antenais, 
como e caracteristico no genero, formam um so espessamento com zonas 
diversamente pigmentadas. As faixas occipitais sao pouco pigmentadas, 

alargadas proximo as mandibulas e estreitadas posteriormente. Sobre o 
espessamento formado pelas faixas clipeais e antenais encontram-se 4 
cerdas de tamanho medio e duas pequenas. Dorsalmente ha uma cerda 
junto ao inicio da faixa clipeal, uma mais internamente, uma ao nivel 
das antenas e outra na regiao occipital- Entre a grande cerda do angulo 
temporal e a pequena cerda ocular encontram-se 3 pequenas cerdas de 
tamanho desigual. Antenas relativamente fortes; 2° segment©, o mais 
longo; 3° e 4° sub-iguais. 
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Prot6rax de bordas laterals, borda posterior e angnlos, arredonda- 
dos. Faixas marginals pouco quitinizadas e interrompidas no angulo 
para dar nascimento a uma cerda longa. 

Pterotdrax mais largo que a cabe^a; bordas laterals sinuosas e di- 
vergentes. Angulos laterais salientes. Borda posterior projetaodc-se sobre 
o primeiro segmento abdominal. 

Fig. 10 — Opisthocomiella curta, femea. 

Patas fortes, principalmente as do par posterior. Unhas de tama- 
nhos desiguais. Nos angulos laterais encontram-se 3 cerdas de tamanhos 
desiguais, sendo uma delas sensorial- Junto a borda posterior ha mais 
duas cerdas tambem de tamanhos desiguais. Ventralmente, entre os dois 
pares de patas, encontram-se dois pares de cerdas longas. 

Abdomen levemente ovalado, apresentando largura maxima ao nivel 
do 4° segmento. O segmento terminal e o mais estreito. Bordas laterais 
dos segmentos ligeiramente arredondadas; angulos lateru-nosteriores 
pouco salientes, com exce^ao do 7.° segmento que se distingue hem do 

10 
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segmento posterior. Placas tergais nao ocupando todo o comprimento 
dos segmentos e interrompidas no meio por um espa^o largo. No 1° seg- 
mento e nos segmentos terminals as placas tergais sao integras. Placas 
pleurais pouco mais pigmentadas que as tergais e formancb desenhos 
entre o 2° e 7° segmentos. Segmento terminal (Fig. 12) chanfrado na 
borda distal e apresentando duas cerdas de cada lado do cbanfro. Placa 
genital pouco quitinizada, com a borda anterior mal delimltada; borda 
posterior ornada com 19/20 cerdas de tamanhos diversos e apresentan- 
do, de cala lado, 3 espinhos fortes. 0 abdomen apresenta, dorsalmente, 
um par de cerdas de comprimento medio nos segmentos 1° a 7° e, ven- 
tralmente, dois pares entre o 1° e 4°, e 3 nos 5° e 6° segmentos. Os an- 
gulos latero-posteriores apresentam 1 a 3 cerdas nos diversos seg- 
mentos. 

11 
Fig. 11 — Opisthocomiella curta, macho. 

Macho (Fig. 11). 0 macho e muito semelhante a femea, mas de 
aparencia mais robusta. 0 dimorfismo sexual e mais acentuado no par 
de patas posterior e na forma e caetotaxia do abdomen. 0 2° par de 
patas e bastante desenvolvido e a disemelhanga entre suas unhas e muito 
mais conspicua que na femea (Fig. 14). 
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0 abdomen do macho apresenta-se, na ponjao terminal, lar^ramente 

arredondado, ao contrario do da femea que e afunilado. Placas esternais 
integras entre o 1° e 5° segmentos. Placa genital pouco pigmentada e de 
contornos pouco nitldos. Dorsalmente, a caetotaxia do abdomen e se- 

v 

I* 

13 

'ig. 12 — Opisthocomiella curtu, extremidade distal do abdomen da femea. 
ig. 13 — Opisthocomiella curta, genitalia do macho. 

ig. 14 — Opisthocomiella eurta, extremidade distal e unhas da pata posterior do 
macho. 

ig. 15 — Opisthocomiella curta, cerda sensorial do torax do macho, 

ig. 16 — Opisthocomiella curta, regiao anterior da cabe^a do macho. 
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melhante a da femea, com exce^ao do segment© terminal, no qual se en- 
contra uma fileira de pequenas cerdas. O 1° segment© apr^senta, ven- 
tralmente, 4 pares de cerdas. Em cada um dos 3 seguintes ha dois pares, 
mas mais separados que os da femea. 5° segment© com 3 pares; 3 cerdas 
de cada lado da placa genital e outra proxima a sua porgao distal. 

Genitalia do macho (Fig. 13) pequena, comeQando ao nivel da borda 
anterior do 8° segment©; placa basal alargada anteriormente o estrei- 
tando-se gradativamente para tras ate atingir a metade da largura an- 
terior; borda da metade distal acompanhada por uma faixa mais qui- 
tinizada. Parameros com as extremidades distais afiladas o encurvan- 
do-se para dentro. Endomeros asimetricos e apresenetando dois peque- 
nos espinhos proximo a porgao terminal. 

MENSURAgOES 

MACHO FEMEA 

ComprimtP Largura ComprimtP Largura 

Cabega   0,280 0,514 0,291 0,497 
Torax   0,275 0,565 0,291 0,582 
Abdomen   0,535 0,565 0,660 0,582 

Total   1,090 — — — 

Cabega   0,275 0,500 1,200   
T6rax   0,291 0,555 — — 
Abdomen   0,560 0,565 — — 

Total   1,110   — — 

Cabega   0,300 0,531     
Torax   0,300 0,600 — — 
Abdomen   0,565 0,582 — — 

Total   1,110 — — 

Especimes examinados: 5 machos, 1 femea e 4 especimes imaturos 
colhidos em uma pele de Opisthocomus hoazin colecionado no Lago do 
Serpa, Amazonas, por A. M. Ollala, 20/2/937; 1 macho em hospedeiro 
colecionado pelo mesmo sr. na Foz do Rio Curua, Rio Amazonas, Para 
22/9/1936 e 1 macho e 1 especime imaturo ainda colecionados pelo 
mesmo sr. em 1936. 

Discussao taxonomica: Como se verifica pelas duas descri§6es an- 
teriores as duas especies do genero Opisthocomiella sao bastante aparen- 
tadas, principalmente as femeas. Somos mesmo levados a crer que a se- 
paragao em duas especies seja relativamente muito recente, pois am- 



Malofagos da eigana 299 

baa apresentam os mesmos caracteres especificos, que variam apenas de 
intensidade, a mesma caetotaxia e parasitam hospedeiros de uma so es- 
pecie. Em vista dessa semelhanga, poderia pairar alguma duvida quanto 
^ especie que de fato tenha sido a descrita como Goniocotes cuvtus por 
Burmeister e posteriormente redescrita por Giebel e TA5CHEMBERG. 
Entretanto, nao vacilamos em afirmar a exatidao de nossa determina- 
Qao porquanto as redescrigdes e desenhos de Giebel e Taschemberg que, 
nos parece, examinaram o mesmo material de Burmeister, a-pesar-de 
falhas e sem detalhes, sao suficientes para caracterizar uma especie tHo 
conspicua como a OpisthocomieUa curta. 

Podemos separar as duas especies pelos caracteres abaim 
A regiao pre-antenal de O. macropoda e mais curta que a de 0. curta, 

de maneiras que a borda frontal daquella especie se apresenta muito 
mais achatada: o chanfro da regiao mediana da fronte e em 0. macro- 
poda apenas perceptivel emquanto que em 0. curta ele se mostra bastan- 
te escavado, quasi atingindo a borda da mandibula; as bordas das tem- 
peras de 0. macropoda sao mais divergentes que as de 0.,curta, de modos 
que esta regiao em O. curta e menos conspicua que em O. macropoda. 

0 tdrax de O. macropoda e mais de duas vezes mais largo que longo, 
enquanto que o de O. curta e apenas duas vezes mais largo que longo. 

O comprimento do abdomen de O. macropoda e bem menor que a sua 
largura maxima e, quando muito, igual ao comprimento da cabe^a e 
t6rax conjuntamente. Na femea de O. curta o comprimento do abdomen 
e bem maior que a sua largura e que o comprimento da cabc<ja e t6rax 
juntos. As regioes genitaes de ambas as femeas sao muito semelhantes 
mas os desenhos ns. 6 e 12 melhor elucidarao as pequenas diferemjas 
existentes 

Entre os machos as diferengas sao muito mais nitidas e nao ha 
possibilidode de confusao entre ambos. Na cabega e torax as diferengas 
assinaladas para as femeas sao ainda muito mais acentuadas. Ainda 
mais. a borda posterior do pterotorax do macho de O. macropoda nao e 
projetada sobre o 1° segmento abdominal nem forma angulo ao nivel da 
linha mediana como em O. curta, pois e apenas arredondada. As patas pos- 
teriores sao muito mais fortes em O. macropoda que em 0. curta. Tanto 

as coxas como os femures deste par sao mais de duas vezes mais largos 
em 0. maci'opoda que em O. curta. A atrofia de uma das unhas desse par 
de patas e muito mais acentuada em O. macropoda que em O. curta. 

Os aparelhos genitais de ambos tambem diferem notavelmente a- 
pesar-de apresentarem muita semelhanga na constituigao geral A placa 
basal da genMlia de O. curta e mais forte e larga que a de O. macropo- 
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da. Os parameros e endomeros desta especie sao bem mais delicados que 
os de 0. curta e a formagao quitinizada em forma de Y que ce encontra 
na porgao distal da genitalia de O.macropoda n&o se encontra em 0. 
curta. 

PESSOAIELLA, n. gen, (*) 

Forma estiopterina de tamanho medio, com coloragao geral amarela 
dourada. 

Cabega conica, mais longa que larga, apresentando a maior largura 
ao nivel das temporas; sinatura clipeal distinta, em forma de escudo. 
Faixas clipeais, dorsalmente, interrompidas ao nivel da sutura clipeal; 
ventralmente, esta faixa cobre uma parte da borda lateral da sinatura; 
fossa antenal pouco profunda; glandulas e esclerito esofageano presentes; 
faixa occipital em forma de um triangulo com um vertice voltado para 
tras; faixas temporais delicadas; angulos temporais arredondados. Forte 

dimorfismo sexual das antenas; 3° artlculo antenal do macho com um 
prolongamento na borda distal; olho pouco saliente. Borda occipital reta. 

Protdrax trapezoidal, mais estreito que a cabe<ja e com uma cerda 
nos angulos latero-posteriores. Pterotorax de lados fracamente diver- 
gentes; bordas posteriores formando um angulo largamente obtuso ao 
nivel da linha mediana. 

Abdomen alongado; placas tergais interrompidas no meio: nos sete 
primeiros segmentos; placas esternais integras no macho; na femea 
essas placas sao pequenas e ovaladas. Sets pares de estigmas respira- 

tdrios. 

Placa genital da femea, ornada de espinhos na borda posterior. Apa- 

relho genital do macho aparentemente muito caracteristico. Placa basal 
curta; endomeros fundidos, formando uma placa endomeral; pseudo- 
penis afunilado e mais comprido que a placa endomeral. 

Genotipo: Esthiopterum absitus (Kellog). 

(*) Dedicamos este novo genero ao prof. S. S. Pessoa, da Fac. de Medicina de S. 
Paulo, com quem iniciamos nossos estudos de entomologia. 
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Pessoaiella absita (Kellogg) 

Lipeurus ahuitus Kellogg, 1910, Zoologica, Vol. 1, n. 4, p. 119, fig. 89. 

Enthiopterum absitum (Kellogg) in Harrison, Parasitology, 1916, Vol. IX, n0 1, p. 
129; Monteiro de Barros, Contribuivao ao conhecimento do Gen. Eathiopterum, 
Tese de Doatoramento da Fac. de Med. de S. Paulo, 1933, p. 49. 

DESCRigAo: Femea (Fig. 18). 

Forma estiopterina de tamanho medio, corpo alongado c coloragao 
geral amarela dourada. 

Cabega conica alongada e quasi reta anteriormente. Regiao pre-an- 
tenal de comprimento pouco maior que a post-antenal. As bordas late- 
rals da regiao pre-antenal sao levemente concavas. Porgao anterior da 
regiao clipeal terminando em uma pequena expansao hialina. Sinatura 
clipeal perfeitamente distinta, bem separada, bastante corada e com forma 
aproximada a de um escudo de margem anterior quasi reta; as bordas 
laterals sao de inicio levemente escavadas, arredondam-se depois e, con- 
vergindo para tras, formam um angulo ao nivel da linha mediana; as 
bordas laterals e pdstero-laterais apresentam uma pigmenta^ao mais in- 
tensa. Dorsalmente, a sutura clipeal se apresenta bipartida ao nivel do 
angulo posterior da sinatura. Essas duas pequenas incisoes tern inicio 
num mesmo ponto e, se afastando posteriormente, formam uma escultu- 
ra angular com vertice voltado para a frente. Temporas de bordas pouco 
divergentes; os angulos temporals, largamento arredondados. represen- 
tam a parte mais larga da cabega e sua largura e maior quo qualquei 
segmento do tdrax. Occiput reentrante e de borda reta. Trabeculas pe- 
quepas e sub-triangulares. Fossas antenais pouco profundas. Mandibulas 
fortes e muito pigmentadas- Olho pouco saliente. Faixas antenais cora- 
das e caracteristicas. Elas se iniciam, anteriormente, na base da porgao 
hialina do clipeo, dai se dirigem para tras cobrindo uma parte da borda 
lateral da sinatura clipeal. Ao nivel da sutura clipeal sofrem uma leve 
interrupgao na sua borda externa. Ainda ao nivel da sutura clipeal, em 
virtude da pigmentagao mais intensa nas margens, as faixas clipeais se 
apresentam como que divididas em dois ramos, um externo o outro in- 
terne. 0 ramo externo e mais largo e acompanha a borda da regiao pre- 
antenal ate a base da trabecula onde ele se encurva para denrro acom- 
panhando a borda da fossa antenal. O ramo interno caminha perpen- 
dicularmente a mandibula. A meio caminho ele se encurva para fora, 
forma um cotovelo e. desci-evendo uma curva, vai se confundir com o 
outro ramo, ao nivel da mandibula. Dorsalmente, a faixa clipeal se in- 



302 LINDOLPHO R. GUIMARAES 

Fig. 17 — Pessoaiella ahsita, macho. 
Fig. 18 — Pessoaiella ahsita, femea. 
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terrompe na autura clipeal mas reaparece, de novo, na borda da regiao 
clipeal como uma mancha pequena e escura, de bordas internas arredon- 
dadas. Faixa ocular bordejando a fossa antenal. As faixas tcmporais sao 
estreitas e acompanham a borda da cabe^a ate a curvatura dos fingulos 
temporals. As faixas occipitais sfio pouco pigmentadas, alargadas ao 
nivel das mandlbulas e estreitadas gradativamente ate o occiput. Regiao 
gular com uma placa triangular de quitina. Antenas filiforraes; o 1° 
articulo e o mais forte; o 2°, mais delicado, tem comprimento igual ao 
do 1°; 3° e 5° articulos sub-iguais. Cada articulo se acha guarnecido com 

Fig. 19 — Peaaoaiella absita, extremidade distal do abdomen da femea. 
Fig. 20 — Peesoaiella absita, regiao anterior da cabe^a do macho. 

faixas laterals estreitas. A superficie dorsal da cabe^a apresenta apenas 
uma cerda de cada lado; da regiao clipeal; de cada lado das incisoes da 
sutura clipeal ha uma cerda muito pequena e duas outras, tambem muito 
pequenas, no occiput. Ventralmente, a cabega apresenta, de cada lado, 4 
cerdas na regiao clipeal, sendo 3 sobre a faixa e outra mais interna- 
mente; atras da sutura clipeal encontram-se 5 cerdas na faixa clipeal, 
sendo duas grandes externas e 2 menores nas bordas; destas menores 
uma fica junto a trabecula e outra, de tamanho medio, ao nivel da fossa 
antenal. Nas bordas temporals encontram-se 5 pequenas cerdas, uma 
delas sobre o olho e outra, de tamanho medio, na curvatura da tempora- 

Protdrax mais estreito que a cabe^a e de lados levemente div^rgen- 
tes. Borda posterior quasi reta. Faixas laterais regularmente pigmenta- 
das. Uma cerda pequena em cada angulo latero-posterior- Pterotdrax de 
lados divergentes e levemente sinuosos. Angulos laterais pouco mais ex- 

19 20 
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pandidos que o 1.° segmento abdominal. Bordas posteriores avan^ando 
um pouco sobre o 1.° segmento abdominal e formando, na linha mediana, 
um angulo largamente obtuso. 

Patas normals; o par anterior e o mais curto e o posterior o mais 
longo. As insergbes dos dois pares anteriores se fazem muito proximas 
uma da outra, apenas separadas por uma trave bastante quitinizada e 
cuja extremidade interna se mostra dilatada. O par posterior e separado 
do par median© por uma trave menos corada mas bem mais larga. Entre 
as duas patas do par mediano encontra-se um par de cerdas longas e 
entre as duas do par posterior outro par de comprimento identico. 
Coxas e trochanteres dos tres pares com uma cerda de comprimento 
medio. Unhas dos tres pares levemente desiguais. Angulos laterals do 
pterotorax com um pequeno espinho e uma cerda sensorial. Mais inter- 
namente ha duas cerdas longas cujas insergoes se fazem muito proxi- 
mas (Fig. 23). 

Abdomen oval alongado. A largura maxima e observada ao nivel 
da borda posterior do 5 ° segmento. Segmentos de comprimento sub-iguais 
e muito semelhantes entre si, com exce§ao do 1.° e do segmento apical. 
0 1.° segmento nao e acompanhado por uma placa pleural igual as dos 
outros segmentos e apresenta uma pequena saliencla na borda lateral, 
proximo a jungao com o segmento toracico. Placas pleurais interrom- 
pidas por um largo espago incolor entre o 1° e o 7° segmentos. Bordas 
laterals dos segmentos 2.° a 5 ° levemente divergentes, de maneiras que 
a borda posterior desses segmentos e mais larga que a anterior. Nos 
segmentos 6° e 7° as bordas laterals sao sub-paralelas. Angulos latero- 
posteriores dos segmentos, salientes. Segmento apical com a forma de 
um cone truncado, com a base voltada para o segmento precedente. As 
placas pelurais, nos segmentos 2° a 7°, comegam junto ao angulo latero- 
posterior, acompanham a borda do segmento ate o angulo anterior e pe- 

netram no segmento precedente. Placas esternais dos segmentos 2° a 6° 

pouco pigmentadas e reduzidas apenas a uma mancha ovalar de contor- 
nos pouco nitidos. Dorsalmente, encontra-se um par de cerdas ao nivel 

da linha mediana dos segmentos 1° a 7°. Os angulos latero-posteriores 

dos segmentos apresentam a seguinte caetotaxia: 1 cerda pequena no 
2° segmento; 1 pequena e 1 media no 3°; 2 pequenas e 1 media no 4°; 

2 pequenas 1 media no 5°; 1 pequena e duas medias no 6° e 1 peque- 

na e 3 medias no 7.°. Um par de cerdas longas no segmento apical. 
Ventralmente ha um par no 1° segmento; 2 pares no 2°, 3° e 4°; 3 pares 
no 5° e 3 pares no 6°, sendo estes ultimos constituidos por dois pares 
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de cerdas longas e um par de cerdas pequenas. Prdximo as placas pleu- 
rais do 1.° segmento ha mais dois pares de cerdas pequenas- 

Placa genital pouco quitinizada e em forma de um U cujos ramos 
laterais sejam bastante divergentes. A borda interna da placa e mal de- 
limitada. Porgao posterior da borda externa ornada com numerosos es- 
pinhos e pequenas cerdas. Ao nivel da linha raediana da borda posterior 
ha uma incisao angular em cujas margens se apresentam quatros cerdas, 
duas de cada lado. A margem interna da pleura do segmento apical 
apresenta um process© na qual se localiza uma cerda espiniforme forte, 
implantada num pequeno pedestal. Nesse processo ainda se implantam 
outras quatro cerdas de tamanho m^dio. A fig 19 melhor esclarece as 
caracteristicas deste segmento. 

Machos (Fig. 17)- O exemplar macho e muito semelhante a femea, 
mas distingue-se deste pelos caracteres abaixo. 

Fig. 21 — Pesaoaiella absita, genit&ia do macho. 

Fig. 22 — Peasoaiella absita, placa endomeral (vista ventral). 

A cabe^a do macho, conquanto tenha o mesmo comprimento que a 
da femea, e mais afilada, pois sua largura, ao nivel das temperas, e 
menor, em virtude da mais fraca divergencia das bordas laterais. As 
trabeculas sao um pouco mais desenvolvidas que as do exemplar femea 

21 
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As antenas (Fig. 24) apresentam um acentuado dimorfismo sexual; o 
1° articulo e o mais desenvolvido em comprimento e largura. E despro- 
vido de apendice, apresenta duas faixas estreitas e uma forte cerda es- 
pinifonne implantada num pequeno pedestal, alem de 5/6 cerdas peque- 
nas de tamanhos desiguais; o 2° articulo e o mais desenvolvido depois 
do 1°, e tambem guarnecido por faixas laterals e apresenta 5/6 cerdas 
de tamanho desiguais, sendo uma, a mais forte, localizada na borda in- 
terna; o 3° articulo apresenta a borda interna da extremidade distal en- 
turaecida, formando um verdadeiro apendice; cerca de 5 cerdas de di- 
versos comprimentos ornam esse articulo; o 5° articulo e pouco mais 
longo que o quarto. A direglio axial dos dois ultimos segmentos ante 
nais desvia ligeiramente da diregao axial dos tres primeiros. 

/ 

24 

23 
Fig. 23 — Pessoaiella absita, cerdas do angulo latero-posterior do pterotorax e borda 

lateral do 1° segmento abdominal. 
Fig. 24 — Pessoaiella absita, antena do macho. 

Os dois segmentos toracicos do macho, muito semelhantes aos da fe- 
mea, sao apenas mais estreitos. 0 pterotorax apresenta um par de cerdas 
a mais, locab'zado internamente na sua borda posterior. 

0 abdomen e bem mais estreito que o da femea e a superficie dorsal 
e inteiramente glabra, com excegao do segmento terminal que apresenta 
tres cerdas pequenas e uma longa. Tergitos dos segmentos 1° a 7° apenas 
interrompidos no meio. Os tergitos dos segmentos 5° e 6° sao mais curtos 
que os dos cinco segmentos antecedentes. Segmento terminal chan- 
frado ventral e dorsalmente. Placas pleurais semelhantes as da femea, 
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mais deUcadas. Placas esternais quadrangulares, pouco pigmentadas e 
tomando quasi toda a largura dos segmentos 2° a 5°. A do 1° segmento 
e pequena e muito mais deiimitada. Placa genital de contornos pouco 
nitidos e se estendendo desde o 6° segmento ate o apical. Ventralmente, 
os segmentos 1° a 5° apresentam caetotaxia semelhante a da femea. Duas 
pequenas cerdas nos angulos latero-posteriores dos 2°, 3° e 4° segmentos; 
3 pequenas no 5°; uma pequena e duas medias no 6° e 7°. 

Genitalia (Figs. 21 e 22) bastante caracteristica. Placa basal co- 
me$ando ao nivel da borda anterior do 6° segmento abdominal e de con- 
tornos pouco nitidos na metade anterior. As bordas laterals da metade 
posterior sao acompanhadas por faixas mais quitinizadas. Os parameros 
sao fortes e bastante corados. Infelizmente, nos dois machos que possui- 
mos, essas pegas se acham quebradas, motivo pelo qual nao podemos 
fazer delas uma descrigfio detalhada. Placa endomeral duas vezes mais 
longa que larga. Dorsalmente, as bordas laterais sao levemente arredon- 
dadas na metade anterior e cobrem uma parte da borda inerna dos 
parameros; ventralmente, ela apresenta um sulco de cada lado onde se 
encaixa parte das bordas internas dos parameros. Sua borda distal e 
concava e apresenta duas pequenas cerdas de cada lado. Na metade 
posterior da superficie ventral, a placa endomeral apresenta um orifi- 
cio circular rodeado, em parte, por um espessamento muito corado. Pseu- 
dopenis muito alongado, cuneiforme, bordejado por faixas mais coradas 
e por 4 pares de minusculas cerdas. 

MBNSURAgOES 

MACHO FEMEA 

Comprimt.0 Largura Comprimt.0 Largura 

Cabega   0,634 0,479 0,680 0,514 
T6rax   0,411 0,470 0,428 0,505 
Abdomen   1,080 0,497 1,330 0,700 

Total   2,120 — 2,410 — 

Cabega   0,640 0,462 0,651 0,520 
T6rax   0,411 0,445 0,450 0,4 ") 
Abdomen   1,090 0,514 1,320 0,'i uO 

Total   2.130 — 2,400 0,690 

Esp6cimes examinados: Dois exemplares femeas colhidos em pele 
de Opisthocornus hoazin colecionado por A. M. Ollala no Rio Curua, Es- 
tado do Para, 20'I ; 1 macho e 1 femea em hospedeiro colecionado 
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pelo mesmo sr. em 20/2/937, Lago do Serpa, Amazonas; 1 femea em 
hospedeiro colecionado em 28/12/936. 

Laemobothrium opisthocomi Cummings, Bull. Ent. Res., 1913, Vol. IV, n. 42, figs. 5, 
a, b; Kellogg, Science, 1915, Vol. XLI, n0 1053, p. 365; Harrison. Parasito- 
logy, 1916, Vol. IV, n0 1, p. 65. 

Desta especie possinmos, em condigoes de ser descrito apenas um 
macho, pois da femea conseguimos tao somente um abdomen. 

DESCRigAo: Macho. 

Especie grande, uniformemente corada de pardo amarelado, e com 
as superficies dorsal e ventral quasi glabras. 

Fig. 25 —• Eulaemobothrium opisthocomi, cabega e protorax do macho. 
Fig. 26 — Eulaemobothrium opisthocomi, antena do Inacho. 

Cabega (Fig. 25) alongada e estreitando-se na regiao frontal. Ao 
nivel das antenas forma-se uma proeminencia arredondada; temporas 

Fam. LAEMOBOTHRIIDAE 

Eulaemobothrium^opisthocomi (Cummings) 

25 
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projetando-se para tras ate a parte alargada do protorax; occiput es- 
cavado. Chanfradura frontal bastante profunda. Escava^ao antenal cons- 
picua e rodeada por uma faixa pigmentada. Mandibulas (Fig. 28) fortes, 
uma muito mais desenvolvida que outra. Cerca de 6 cerdas claviformes 
e 6 cerdas comuns, das quais 2 sao longas, inserindo-se em cada lado da 
chanfradura frontal; sobre a proeminencia da regiao antenal outras 
6/7 cerdas claviformes de tamanhos diversos e 3 cerdas longas; uma 
fileira de cerdas pequenas nas margens temporais; duas cerdas longas 
prdximo ao angulo temporal. 

0 protdrax, estreito no tergo anterior, alarga-se abruptimente nos 
dois ter<jos posteriores e forma duas proeminencias arredondadas s6bre 
o metatdrax. Metatdrax, estreito na jun^ao com o protdrax, alarga-se 
posteriormente, confundindo-se com o abdomen. Prosternum (Fig. 27) 
estreito e apresentando extremidades dilatadas, Metasternum lanceola- 
do e bordejado por uma espansao membranosa. Cerca de 11 a 12 cer- 
das nas bordas lateral's do protdrax e numerosas outras de igual ta- 
manho, sobre as margens do metatdrax. Patas longas e fortes. Tibias do 
primeiro par com densa fileira de cerdas finas prdxima h margem ex- 
terna. Os 2° e 3° pares apresentam apenas algumas cerdas marginals, 

Abddmen alongado, apresentando, na face dorsal, 10 nitidos segmen- 
tos. As margens dos segmentos s2o continuas, sd se percebendo a se- 
paraQao entre eles pela linha de sutura. Placas pleurais dos segmentos 
1° a 8° ponco mais pigmentadas que o restante do abdomen. Segmentos 
aumentando gradativamente de comprimento do 1° ao 4°, 5° igual ao 4°, 
do 5° ao 10° cada segmento e mais curto que o precedente; 9° segmen 
to encaixado na curva da borda posterior do 8°. Numerosas cerdas curtas 
ornamentam as bordas laterais dos segmentos. Proximo aos angulos 
posteriores dos segmentos 2° a 6° se imnlanta uma longa cerda; no 
7° duas a trds; no 8° tres e nas bordas do 9° e 10°, numerosas cerdas 
(no nosso esp&nme essas cerdas cafram mas os seus lugares ficaram as 
sinalados). Segmento apical da femea (Fig. 30) afunilado o bordejado 
por uma franja de longas cerdas. 

Aparelho genital (Fig. 29) muito quitinizado. Placa basal come 
(jando ao nivel do 5° segmento abdominal. Sendo de inicio assimetrica- 
mente afilada, alarga-se em seguida, depois se estreita, torna a alargar 
se gradativamente e termina em quatro apendices dos quais os dois in- 
ternes tern contornos nao muito nitidos por serem pouco pigmentados. 
Parameros de forma navicular. Endomeros pouco quitinizados e diver- 
gentes. Na femea a vulva se apresenta rodeada por uma zona mais qui- 
tinizada. Placa genital formada por duas faixas escuras que convergem 
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Fig. 27 — Eulaemobothrium opisthocomi, placas esternais do macho. 
Fig. 28 — Eulaemobothrium opisthocomi, mandibulas e palpos do macho. 
Fig. 29 — Eulaemobothrium opisthocomi, genitalia do macho. 
Fig. 30 — Eulaemobothrium opisthocomi, extremidade distal do abdomen da femea 

(vista ventral). 
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para a linha mediana, voltam-se abruptamente para tras, formando um 
angulo reto e terminam levemente dilatadas. Nessa dilata^ao se im- 
plantam cerca de 5 cerdas fortes de comprimento medio. 

'1 M A 
Mensuracoes i 

Comprimento 

C H 0 

Largura 

Cabe?a   1,750 
1,581 
4,640 

1,640 
1,530 
1,750 

Torax   
AbdQmen   

Total   7,971 — 

ESPfiTJMES EXAMINADOS: 1 macho e 6 especimes imaturos colhidos 
em p^le de Opisthocomus hoazin colecionado por F. Q. Lima, Estado do 
Par^, 9/920; 1 femea (abdomen) e 1 especimen imaturo de um hospe- 
deiro colecionado por A. M. Ollala, Est. do Amazonas, 19?'6 e 3 espe- 
cimes imaturos de outro hospedeiro colecionado pelo mesmo ^r. na Foz 
do Rio Curud, Est. do Para, 22/12/936. 

Fam. MENOPONIDAE 

Hoazineus, n. gen. 

Menoponideo de tamanho medio. 

Cabe?a mais larga que longa; fronte reduzida e quasi arredondada; 
borda lateral da cabe(ja, ventralmente, pouco imarginada abaixo da base 
das antenas; borda da regiao pre-ocular com um entalhe circundado 
por uma mancha pigmentada; 16bulos temporais arredondados; borda oc- 
cipital com uma faixa pigmentada; esclerito esofageano e glandulas 
presentes; antenas longas com o penultimo segmento afunilado, o ulti- 
mo, conico, mas ambos apresentando o tegumento escamoso. 

T6rax tri-segmentado; protorax quasi tao largo como a cabe?a; 
borda posterior largamente arredondada; angulos laterais semiacumea- 
dos. Mesotdrax muito pequeno. Metatorax trapezoidal. Coxas do par de 
patas anterior expandidas para frente; femur do par posterior com um 
tufo, nao perfeitamente delimitado, de numerosas cerdas. Tibia de todas 
as patas com uma fileira de pequenas cerdas na borda externa da porcao 
distal. 
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Abdomen longamente ovalado; segmentos sub-iguais e apresentando 
na borda posterior uma fileira de cerdas muito pequenas; bordas late- 
rals levemente arredondadas e apresentando numerosas cerdas curtas e 
fortes; 4° e 5° esternitos com tufos de cerdas maiores e menores que 
as que constituem a caetotaxia geral do corpo. 

Regiao genital da femea terminando em uma coroa de cerdas muito 
unidas; placa genital com cerdas na borda posterior. Genitalia do macho 
com uma placa basal longa e delgada; parameros fortes e com a extre- 
midade distal voltada para fora; saco prepucial (?) conico. 

Genotipo: Colpocephalum armiferum Kellogg. 

Hoazineus armiferum (Kellogg) 

Colpocephalum armiferum Kellogg Zoologica, 1910, Vol. 1, n. 4, p. 119, fig. 38; 
Harrison, Parasitology, 1916, Vol. IX, n0 I, p. 47. 

DESCRigAo: Femea (Fig. 31). 

Especie de tamanho medio e uniformemente corada de castanho 
claro. 

Cabega mais larga que longa e com a borda frontal formando um 
semi-circulo; imarginagao ocular nftida mas pouco profunda; temporas 
divergentes e projetando-se para os lados; angulos temporaes arredon- 
dados; chanfro-pre-ocular delicado; margem occipital largamente con- 
cava. Mandibulas pouco quitinizadas, colocadas na metade anterior da 
cabega e bastante proximas a borda frontal. Palpo maxiliar quadri- 
segmentado e alongado. Manchas oculares e occipitais profundamente 
pigmentadas; manchas clipeais pouco pigmentadas; Antenas (Fig. 88) 
com quatro segmentos nltidos; 1° articulo apresenetando duas pequenas 
cerdas; 2° articulo apresentando uma pequena dilatagao em uma das 

bordas e cercas de 5/6 cerdas; 8° articulo pedunculado; articulo apical 
cilindrico e apresentando cerca de 4 espinhos e algumas cerdas na ex- 
tremidade distal. Os dois ultimos articulos apresentam o tegumento es- 
camoso. Numerosas cerdas bordejam a margem frontal. Regiao pre- 
ocular com 4 cerdas, sendo duas fortes. Cerca de 6 pequeninas cerdas 
estao espalhadas sobre a superficie dorsal da cabega. Na base do olho 
encontramos uma cerda pequena, e, mais internamente, mas proximo do 
olho, outra mais forte. Borda temporal com cerca de 7 cerdas de tama- 
nhos desiguais, tendo uma comprimento bem maior que as outras. Yen- 
tralmente, encontram-se 3 pequenas cerdas proximas a base de cada 
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mandlbula e 4 outras, uma das quais e bem maior que as 3 restantes, de 
cada lado da regiao gular. 

Protdrax escutiforme e pouco mais estreito que a cabega. Angulos 
laterals salientes e projectando-se em dire^ao latero anterior. Borda 
posterior em arco de circulo marginada por cerca de 18 cerdas curtas e 
fortes. Em cada angulo lateral ha 3/4 cerdas espiniformes mais curtas 
que as do protdrax. Mesotdrax sem caracteristicas prdprias. Metatdrax 
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Fi^j. 31 — Hoazineus anniferum, femea. 

Fig. 32 — Hoazineus anniferum, macho. 

semi-trapezoidal apresentando uma placa tergal cujas bordas laterals sao 
ornadas por 7 cerdas curtas, mas fortes, Borda posterior com 20 cerdas 
cujos comprimentos gradativamente diminuem em dire(;ao a linha me- 
diana. Em dois exemplares femeas, a borda posterior do metatdrax 
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apreseenta de cada lado, 9 cerdas cujo comprimento ultrapassa a meta- 
de do 2° segmento abdominal; no espago compreendido entre as 9 cerdas 
de um lado e as 9 do outro, existem 4 cerdas pequenas quasi impercep- 
tiveis. Cerdas fortes, semelhantes as da placa tergal ornam as placas 
pleurais do metatorax. Patas com desenvolvimento comum. Coxa do 1° 
par dilatada anteriormente. Femur do par median© com numerosas 
cerdas espalhadas na superficie interna. Tufos dos femures posteriores 
formados por numerosas cerdas, sendo as maiores as mais proximas da 
borda inferior. Tibias de todas as patas apresentando uma serie de 
cerdas pequenas na metade distal. 

34 

Fig, 33 — Hoazineus armiferum, genitalia do macho. 

Fig. 34 — Hoazineus armiferum, extremidade distal da femea. 

Abdomen oval alongado, tendo de comprimento o dobro da largura. 
0 comprimento dos segmentos abdominais aumenta gradativamente do 
1° ao segment© apical, que e o mais longo. As bordas laterais dos dois 
primeiros segmentos sao um tanto divergentes; de modo que suas bordas 
anteriores sao mais estreitas que as posteriores. As bordas laterais dos 
segmentos 2° a 7° sao sub-paralelas e as do 8° sao convergentes, isto e, a 
borda anterior deste segment© e mais larga que a posterior. Borda do 
segment© apical arredondada. Ao longo das bordas posteriores dos ter- 
gitos 1° ao 8° encontram-se pequeninas cerdas que dao uma feigao carac- 
teristica a caetotaxia do abdomen. As bordas laterais dos segmentos 
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apreaentam numerosas cerdas curtas e fortes, principalmente as que so 
acham colocadas prdximas ao angulo latero-posterior. As dos segmentos 
7° e 8° sao bem longas. 0 segmento apical apresenta dois pares de 
cerdas muito longas e na sua porQao mais apical 4/6 cerdas de compri' 
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Fig. 35 — Hoazinem armiferum, femur da pata posterior do macho. 

Fig. 36 — Hoazineus armifemm, tufos dos esternitos IV e V do macho. 

Fig. 37 — Hoazineus armiferum, tibia da pata posterior do macho. 

Fig. 38 — Hoazineus armiferum, antena da femea. 

mentos medios, mas muito fortes. A superficie ventral do abdomen apre- 
senta numerosas cerdas pequenas e de tamanho desiguais, sendo as maio- 
res localizadas ao longo da borda posterior de cada segmento. Tufos dos 
esternitos dos 4° e 5° segmentos formados por numerosas cerdas. Dois 
pares de cerdas fortes prdximas a linha mediana do 6° segmento e um 
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par no 7°. Placa genital com a borda posterior arredondada e ornada 
com cerdas curtas. Tres cerdas mais fortes de cada lado da placa ge- 
nital. Segmento apical (Fig. 34) com uma coroa bordejada por numero- 
sas cerdas implantadas em pequenos pedestals. 

Macho: (Fig. 32). Macho muito semelhante a femea mas apresen- 
tando o abdomen mais estreito, principalmente o segmento apical. 

Genitalia do macho (Fig. 33) aparentemente semelhante a dos 
machos do genero Heleonomus. Placa basal extremamente longa e delga- 
da, comegando ao nivel da borda anterior do 5° segmento abdominal. A 
porgao distal da placa apresenta 4 articulagoes. Em duas delas se arti- 
culam os parameros, que sao largos, fortes e com as extremidades dis- 
tais completamente divergentes e voltadas para fora. Nas outras duas se 
articulam as extremidades de uma faixa que circunda parte do saco pre- 
pucial que e conico. 

Mensuracoes 

MACHO FfiMEA 

ComprimtP Largura ComprimtP Largura 

Cabega   0,377 0,440 0,350 0,479 
Torax   0,310 0,411 0,420 0,445 
Abdomen   1,125 0,514 1,200 0,565 

Total   1,828 — 2,000 — 

Cabega   0,325 0,479 0,325 0,468 
Torax   0,380 0,411 0,411 0,445 
Abdomen   1,180 0,518 1,180 0,560 

Total   1,900 — 1,946 — 

Cabega   0,320 0,445 0,325 0,490 
Torax   0,359 0,400 0,377 0,462 
Abdomen   1,115 0,530 1,148 0,582 

Total   1,820 — 1,882 — 

Especimes examinados: 2 machos, 2 femeas e 3 especimes imatu- 
ros colhidos em pele de Opisthocomus hoazin, Rio Curua, Para, 20/1/ 
1936; 1 femea em hospedeiro da mesma especie, proveniente de Bom 
Jardim, Para, 10/3/936; 1 macho, 2 femeas e 3 especimes imaturos em 
pele proveniente do Lago do Serpa, Amazonas, 20/2/937; 1 femea e es- 
pecime imaturo em pele proveniente da Foz do Rio Curua, Para, 
22/9/936 e 4 machos, 2 femeas e 6 especimes imaturos colhidos em pele 
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proveniente da Foz do Rio Curua, 28/12/936. Todas essas aves foram 
colecionadas pelo sr. A. M. Ollala. 

SUMMARY 

In this paper the A. studies the Mallophaga found on Opisthocomus 
hoazin, and concludes that they can not remain in the genera in which 
they were first included. Three new genera are established for the re- 
ception of the four known species and the new one described: Opistho- 
comiella with O.macropoda n. sp. as genotype and including 0. curta 
(Burmeister, 1838), Pessoaiella with P. absita (Kellogg, 1910) as ge- 
notype and Hoazineus with H. armiferum (KELLOGG, 1910) as genotype. 
Laemobothrium opisthocomi described by Cummings in 1913 is transfe- 
red to Eulaemobothrium. 
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NOVA ESPeelE DE ECO EMUS (Herrich-Schaeffer, 1854) 

(Lcp: — EUCHROMIIDAE) 

V o r 

Lauro Travassos Filho 

No material colhido em julho pela Expedigao do Clube Zooldgico a 
localidade de Salobra, no sul do Estado de Mato-Grosso, noroeste do 
Brasil, deparei com um exemplar, cujos caracteres genericos coincidi- 
ram perfeitamente com os do glnero Ecdemus Herrich-Schaeffer, 
1854, a nao ser em um pequeno detalhe que discutirei mais abaixo. 

Hampson, 1898, redescrevendo o genero, da como carater principal 
R1 e R2 originando-se da celula; na especie em questao, R2 nao se origina 
na celula, mais de prdximo dela, pelo que nao tive duvidas em coloca-la 
no genero de Herrich-Schaeffer; no caso da especie tipo, bem como 
em outra do mesmo genero que tive oportunidade de examinar, saem as 
R1 e R2 da celula, e as outras Rs sao pecioladas, originando-se de pontos 
muito prdximos, a longa distancia do angulo superior da celula, forman- 
do uma figura, lembrando bem um tridente; na minha especie. a R1 sai 
da celula, mas a R2, nao o faz. discordando da diagnose, mas o seu ponto 
de origem esta a cerca de 0,14 mm. adiante do angulo superior, e sem 
o auxilio do microscdpio dir-se-ia que se originava do proprio angulo; 
as outras Rs reproduzem a figura tipica do genotipo, a cerca de 1,9 mm. 
do angulo superior da celula, ponto este bastante longe do angulo citado, 
e por este fato, resolvi considera-la neste genero, frizando aqui, que o 
genero Ecdemus pode apresentar a nervura R2 originando-se fora da 
celula. fiste dado e reforgado com a presen^a absoluta de todos os demais 
caracteres genericos. Infelizmente, nao disponho de material de Ecdemus 
hypoleucus Herrich-Schaeffer, 1854, especie tipo do genero, e como a 
sua genitalia ainda nao foi descrita, torna-se impossivel uma melhor ve- 
rifica<jao da minha parte, si de fato e a nova especie que proponho um 
Ecdemus, pois, em casos semelhantes so esta parte poderia, em definiti- 
vo, resolver a questao. 
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Ecdemus pereirai, n. sp, 

^ Cor geral: inteiramente preto, com faixas cinzento-claras nos 
espagos internevulares da porgao apical da asa anterior, em ambas as 
faces. 

Dimensoes : comprimento total do corpo: 7 mms., cabega: 1 mm. de 
comprimento por 1,9 mms. de largura; torax: 2,5 mms. de comprimento 
por 2,8 mms. de largura; abdomen 3,5mms. de comprimento por 1,77 
mm. de largura, na base. 

DESCRigAo: Cabe§a inteiramente preta, com excegao de poucas es- 
camas cinzento-claras na parte superior da fronte, junto aos olhos e na 

parte externa do segment© basal das antenas. Palpos negros, atingindo 
o vertice da cabega, o terceiro articulo ligeiramente porreto (fig. 1). 
Antenas (figs. 2, 3, 4 e 10) inteiramente pretas, com excegao das ja ci- 
tadas escamas do primeiro segmento, com cerca de 49 articulos, medindd 
cerca de 7,13 mms. de comprimento. Os articulos sao ramificados, com 
excegao dos 2 primeiros e dos 9 ultimos; estas ramificagdes, ou apofises, 
mais ou menos dilatadas nas extremidades, sao maiores no lado externo 
dos articulos, e pode-se notar que, no terceiro articulo basal, so ha apo- 
fise do lado externo, sendo que so a partir do quarto e que aparecem em 
ambos os lados; atingem as apofises o seu maximo desenvolvimento entre 
os articulos 14 e 21 e medem as maiores cerca de 0,51 mm. de compri- 
mento, para as externas, e cerca de 0,49 mm. de comprimento para as 
internas; a partir do articulo 22 vao as apofises diminuindo progressi- 
vamente ate ficarem reduzidas a pequenos cones, nos articulos 40 a 41, 
nao mais existindo nos ultimos; estas ramificagoes apresentam uma 
grande cerda terminal, 2 subterminais, e outra mais abaixo destas duas 
ultimas; alem destas, possuem grande numero de cerdas menores, como 

pode-se ver pela fotografia (fig. 10); no articulo, na base de cada apofi- 
se, encontra-se uma outra cerda bem desenvolvida; nos ultimos articulos, 
todas estas cerdas se agrupam, dando um aspecto curioso, como pode- 
se ver na fotografia (fig. 4). Alem do que ja foi assinalado, sao as 
antenas revestidas densamente de escamas lanceoladas, de cor preta. 
Cltimo articulo termina em processo agudo. 

TOrax: Tegula e patagia negras; segmentos negros. Pernas intei- 
ramente pretas, com excegao de poucas escamas cinzento-claras na extre- 
midade apical externa, das coxas media e posterior; na face externa das 
coxas anteriores nota-se, com iluminacao obliqua, um brilho iridecente, 
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semelhante ao que se verifica em um bloco de cobre aquecido ao rubio. 
Tibia anterior medindo cerca de 2 mms. de comprimento e com uma 
grande epifise foliacea, medindo cerca de 1.04 mm. de comprimento, 
tibia media com um par de espinhos apicais, moderados e recobertos de 
escamas pretas; tibia posterior com 2 pares de espinhos, um apical e 
outro sub-apical, tambem moderados e recobertos de escamas pretas 
Tarsos de tipo comum, com garras simples, providas de paroniquios fla- 
beliformes. Asas transparentes, recobertas regularmente de pelos delga- 
dos, relativamente longos, voltados para cima, sendo a sua distribui§ao 
mais intensa para os bordos. As nervuras sao recobertas de escamas 
pretas, lanceoladas, algumas chanfradas na extremidade, em numero 
abundante, o que confere a nervura um carater corapacto. Muito caracte- 
ristica e a faixa marginal constituida por escamas pretas; na asa an- 
terior, que tern na base um tufo de longas escamas pretas, a faixa se 
inicia abrangendo as nervuras costal, sub-costal e o tronco radial, dei- 
xando entre as duas ultimas um pequeno espago transparente, logo 
adiante do seu ponto inicial; deste modo, isto e, ocupando toda a area, 
do tronco radial ate a margem anterior, ela se prolonga ate cerca de 1,2 
mm. da nervnra discocelular, e dai expande-se para dentro da celula, to- 
mando o seu limite interno a diregao da origem da M-, e, atingindo este 
ponto, acompanha a nervura ate que, a cerca de 1 mm. da margem ex- 
terna, volta-se quasi em angulo reto, e deste modo toda a area apical e 
ocupada pela faixa marginal; da M2, a faixa desce, estreitando-se para 
o tornus, mas, antes de alcanga-lo expande-se um pouco para dentro da 
asa, na altura da Cub2. Na margem interna, ocupa a faixa, toda a area 
que vai de uma falsa nervura, situada acima da nervura anal, ate o bordo 
da asa. Esta falsa nervura, nasce aproximadamente no meio da dis- 
tancia compreendida entre o tronco medio-cubital e a nervura anal; deste 
ponto, avanga inicialmente para cima, mas logo depois vai se abatendo 
ate atingir o bordo externo da asa, tocando a nervura Cub2 a cerca de 
1,2 mm. da margem. A faixa marginal, como ja disse no inicio, e toda 
preta, apresentando porem, da sua parte apical para o tornus, grandes 
zonas recobertas por escamas branco-argenteas, formando como que 
manchas ou pinceladas, situadas entre as nervuras, sendo a de maior 

extensao a que fica situada entre R5 e a M1, e a ultima esta situada 
entre as cupitais. Estas manchas sao muito tipicas, e sao mais visiveis 
com iluminagao obliqua. Na face inferior, tanto a faixa marginal como 
as manchas branco-argenteas, se correspondem exatamente, como se pode 

v§r pelas fotografias (figs. 5 e 6). Na asa posterior a faixa marginal 
inicia-se ocupando toda a area costal, estendendo-se ate abaixo do tronco 

< sea — ai 
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subcosto-radial, sendo que, junto a insergao da asa, chega a faixa ate o 
tronco medio-cubital, e dai o limite interne vai ter a origem da M-, 
e, acompanhando esta nervura, chega ao bordo externo, logo abaixo do 
apice da asa; deste ponto ate quasi a terminagao da Cub2, a faixa mar- 
ginal e estreita, tendo porem uma larga franja de longas escamas pretas, 
a maioria chanfrada no apice. Na Cub2 a faixa marginal se expande 
para dentro, formando uma larga mancha preta, situada entre esta ner- 
vura e a A1, mancha esta que no seu lado interno tern uma reintran- 
cia em forma de dente de serra; depois de A1 a faixa estreita-se urn 
pouco, mas antes de atingir a margem interna, torna a se expandir 
para dentro, formando uma larga mancha preta, situada entre esta ner- 
a margem interna, saem longos pelos pretos que aumentam de muito a 
franja da asa (fig. 13) ; na margem interna, a faixa e estreita. Ha 
ainda de cirioso, o fato de ser a pubescencia da asa posterior muito in- 
tensa na netade posterior da area anal. 

Nervula^ao: Asa anterior: Sc termina acima da origem de R2; 
RL tern origem na celula, bem antes do ponto de fusao da nervura trans- 
versal ou discoceiular com o tronco radial, ponto este chamado tambem 
de angulo superior da celula, indo terminal- antes da origem de R!; R2 

pedunculada com as outras radiais, tern origem a cerca de 0,14 mm. de- 
pois do angulo superior da celula, divergindo neste ponto da diagnose 
generica, e que ja tive oportunidade de discutir no inicio do trabalho; 
esta nervura vai terminar depois da origem de R4; R5 tern origem a longa 
distancia de R2, a cerca de 1,9 mm., tenninando antes do apice da asa; 
R4 e R5 separam-se logo depois da origem de R2, tendo assim um curto 
peciolo, e reproduzindo a figura de um tridente, como em outras espe- 
cies do genero, fato este que assinalei no inicio do trabalho (figs. 11 e 12) ; 
R4 prolonga-se direita para frente e vai terminar antes do apice da asa, 
ao passo que R5 desvia-se para baixo no inicio, para entao dirigir-se di- 
retamente para o bordo da asa, atingindo-o justamente no apice. A ner- 
vura transversal, ao contrario da maioria dos eucromiideos, forma um 
angulo de abertura voltada para dentro, e, deste angulo parte a M1, que, 
com ligeiras sinuosidades atinge o bordo da asa; o ramo da transversal 

ou discoceiular que esta em relagao como tronco medio-cubital faz, antes 
de encontra-lo, uma pequena reentrancia para o interior da celula (fi- 
gura 12), o que so se percebe com augment© bastante forte; deste ponto 
origina-se a M2 que esboga uma curva para cima, aproximando-se bas- 
tante da M1, para depois afastar-se ate ganhar o bordo; cerca de 0,8 mm. 
abaixo da origem de M2 esta a origem de M3 que se dirige diretamente 
para o bordo; e curioso notar que os pontos de origem desta nervura e 
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o da R1 correspondem-se na mesma altura; cerca de 1,1 mm. abaixo da 
origem de M3, esta o ponto de partida de M4 + Cub1, que se dirige paia 
o bordo da asa, mais ou menos paralelamente a M ; Cub- origina-se a 
cSrca de 0,8 mm. abaixo da precedente e dirige-se para o bordo da asa, 
que atinge antes do tornus, fazendo no seu percurso uma larga curva de 
concavidade voltada para cima; do ponto de origem de Cub2, o tronco 
Medio-cubital dirige-se para o ponto de insercao da asa, aproximando-se 
do tronco radial, antes de terminar. A nervura anal, A, inteiramente 
coberta pela faixa marginal, dirige-se diretamente para o bordo da asa 
atingindo-o precisamente no tornus. Asa posterior: Sc-fRs e M1 com 
longo e forte peciolo, que tern o comprimento de cerca de 2 mms.; Sc+Rs 

atinge o bordo da asa um pouco antes do apice, e M1 o faz exatamente no 
apice. A nervura transversal e muito delgada na sua parte mediana e 
faz um pequeno angulo de abertura voltada para fora; M2 inicialmente 
paralela ao peciolo de Sc+Rs e M1, guardando neste ponto, um interval© 
de cerca de 0,22 mm.: M3 tern origem a cerca de 0,27 mm. abaixo 
da precedente e, mais on menos na mesma altura; Cub 1 tern ori- 
gem a cerca de 0,8 mm. abaixo de M3, mas agora em altura bem afas- 
tada; Cub2 tern origem a c^rca de 0,76 mm. da precedente; esta mesma 
nervura dirige-se diretamente para o bordo da asa, mas antes de toca-lo, 
faz uma ligeira curva para o apice da asa. A curiosa disposi^ao do tronco 
Medio-cubital e da origem de suas nervuras, da um aspecto tipico a ce- 
lula, alias bem semelhante ao da asa anterior, e deste modo aprescnta-se 
a colula, nS,o mais com os angulos dados pela nervura transversal ou dis- 
cocelular, ou sejam os angulos superior e inferior, mas sim com varies, 
e de cada um parte uma nervura, com exce^ao do angulo mediano da 
nervura transversal, no que difere do mesmo angulo da asa superior. A 
nervura A1+2 de tipo comum, sendo quasi fundida a uma falsa nervura 
formada de pelos e escamas pretas, situada acima dela, falsa nervura 
esta que se alarga fortemente antes de tocar a faixa marginal; A3 tam- 
bem de tipo comum, paralela a margem interna, limitando assim uma 
area que e recoberta de escamas e longos pelos pretos, constituindo a 
porgao terminal da faixa marginal. Frenulo bem desenvolvido, com cerca 
de 1,83 mm. de comprimento, tendo mais da metade basal de cor casta- 
nho escura quasi preto. sendo bem mais claro, na ponjao apical. Afim 
de facilitar estas describes dou alem de fotografias das asas, (figs. 11 

a 14) esquemas da nervulaqao de ambas as asas, sendo que, da anterior 

nos limitamos a parte das radiais, que sao as de maior interesse; foram 
estes esquemas feitos sobre as fotografias, apagadas depois. 
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Abdomen : E bem caracteristico, pois apresenta-se totalmente negro, 
sem excegao de parte alguma (figs. 7,8 e 9). No primeiro segmento 
temos os 2 lobos laterais. semelhantes aos descritos para outras especies; 
o segundo segmento e parte basal do terceiro, apresentam-se dilatados 
ventralmente, formando uma saliencia, bem representada na fotografia 
(fig. 7). No segmento terminal, lateral e dorsalmente, encontram-se 
tufos de longas escamas pretas, sendo os laterais mais desenvolvidos 
(figs. 7 e 8); este segmento terminal, que e o oitavo, tern o tergito mais 
desenvolvido que o esternito, e, a este, vem se prender a parte distal da 
armadura que sustenta um par de orgaos odoriferos, identicos ao que 
descrevi para Corematura chrysogastra (Perty, 1834), em 1938; a ar- 
madura fica situada na cavidade abdominal, correspondendo ao setimo 
segmento, e abre-se na face ventral, junto a insergao do setimo com oita- 
vo; cada orgao odorifero e constituido por um cone de apice globoso, 
tendo em toda area longos pelos que Ihes dao aspecto caracteristico; pela 
compressao interna estes orgaos podem ser exteriorizados. Nas fotogra- 
fias temos, em primeiro (fig. 15) uma vista dorsal e ao mesmo tempo 
de conjunto, e na segunda (fig. 16) temos uma vista da parte ventral, 
onde ve-se, gragas a excelente fotografia, a armadura quitinosa, os dois 
cones, parte principal do orgao. e a abertura ventral, por onde saem os 
pelos da extremidade dos cones. 

Genitalia: £ muito caracteristica nesta especie. No seu estado na- 
tural fica completamente retraida para dentro da cavidade abdominal e 
deste modo e inteiramente camuflada pelos feixes de escamas longas do 
oitavo segmento abdominal (fig. 7). Assim tive de inicio duvida a cerca 
do sexo do exemplar, o que s6 foi esclarecido quando retirei a extremida- 
de do abdomen e a tratei devidamente. 

Em relagao ao oitavo segmento, nao ha uncus (1). Nono segmento 
bastante reduzido, prmcipalmente o tergito; apresenta este uma grande 
chanfradura mediana (fig. 25) que se inicia lateralmente junto S, sua 
insergao no segmento anterior, aprofundando-se na parte mediana ate 
quasi atingir o bordo posterior do esclerito; esta chanfradura tern de 
caracteristico os seus bordos, que sao muito espessados. Vinculos e sacus 
muito reduzidos, formando o ultimo uma especie de carena logo atras 
da insergao dos harpagos, como pode-se ver pela figura 23. 0 nono ester- 
nito esta representado apenas por uma placa quitinizada, situada entre 
as bases da insergao dos harpagos, servindo de ponto de apoio ao funil, 

(1) Em outros trabalhos foi, erradamente, usado para o 10.° tergito, o termo "uncus". 
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como pode-se ver ciaramente nas figuras 23 e 24. Os hArpagos, que, 
como ja disse vem se maerir na metade ventral deste segmento, isto e, 
o nono, sao caracteristicos, bem desenvolvidos, medindo cerca de 1,62 mi- 
limetros de comprimento. Na base, estao unidos ventralmente por um 
delgado ligamento quitinoso, que na sua parte mediana e perfeitamente 
transparente, como pode-se ver pela figura 24. Dirigem-se diretamente 
para fora. terminando em ponta com varias saliencias, sendo todo bem 
quitinlzado, mais intensamente nas extreraidades; harpa ausente, mas 
apresenta, proximo a sua extremidade livre, um processo digitiforme, 
que tern origem na sua parte inferior, dirigindo-se depois para tras, 
acompanhando a extremidade do harpago, como pode-se ver nitidamen- 
te nas figuras 17, 18 e 23 a 28. Este processo bem menos quitinizado 
que o restante da pe<ja, tern uma superficie completamente irregular, 
sendo recoberto de grandes escamas e de longas cerdas; mede c§rca de 
0,4 mm. de comprimento. Encontrei este proces&o em harpago de outra 
especie do mesmo genero, o que me fez pensar em ser ele um 6timo 
cardter generico; nas figuras 26, 27 e 28 dou diversos aspectos do pro- 
cesso em questao. As extremidades dos harpagos ficam voltadas para 
dentro, formando uma verdadeira pin^a; ainda nesta parte encontram- 
se numerosas e compridas cerdas, principalmente na face interna da sua 
parte basal, onde chegam a medir cerca de 0,6 mm. de comprimento, 
muito visfveis nas fotografias. 

Na parte mediana posterior do nono segmento, esta o funil, que 
tern uma forma perfeitamente circular, um verdadeiro anel membra- 
noso que envolve o falosoma, como ve-se bem nas figuras 19, 20 e 24. 
t todo ele recoberto de pequenos espinhos muito agudos e curtos, vol- 
tados para fora: apresenta ventralmente um espessamento na sua parte 
mais posterior, e dorsalmente hA uma zona bem quitinizada (figura 24), 
verdadeiro esclerito, que julgo ser um vestigio do decimo esternito. Fa- 
losoma tern tambem aspecto tipico; na figura 21 vemo-lo retraido, to- 
mando a forma de uma pequena clava, tendo a extremidade apical, in- 
teiramnente revestida de pequenos espinhos analogos aos do funil, e que 

contribuem para confundir esta parte com o proprio falosoma, como se 
ve nas fotografias; quando retraido, a sua parte eretil Ihe confere um 
aspecto muito complexo, e que devido a excelente fotografia deixo de 
descrever. Quando a sua porgao eretil se exterioriza, toma a falosoma 
o aspecto grosseiro de um ponto de interroga^ao, como se pode ver na 
bela fotografia da fig. 22, e nesta posigao vemos que a parte espinhosa 
ja referida faz parte da sua porgao nao eretil, do corpo do falosoma, 
que mede cerca de 1,74 mm. de comprimento. A extremidade eretil e 
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muito delicada, e nao consegui distend§-la por completo; tambem aqui a 
fotografia poupou-me a ardua tarefa de descrever este complexo orgao. 
0 falosoma ocupa uma posicao obliqua, de cima para baixo, ficando na 
posigao normal, quasi que totalmente retraido na cavidade dos liltimos 
segmentos, atingindo mesmo o oitavo, como se ve na fotografia (figu- 
ra 17). 

0 decimo segmento acha-se representado exclusivamente pelo tergi- 
to O), que se apresenta sob a forma de uma apofise subcilindrica, bem 
quitinizada, Na base alarga-se bastante, articulando-se ao 9.° tergito, 
apresentando inferiormente uma area desquitinizada regularmente 
grande. A sua extremidade posterior acha-se voltada para baixo (figu- 
ras 17 e 23), terminando em ponta bem aguda e fortemente quitinizada, 
quasi preta, ficando esta ao nivel das extremidades dos harpagos. Como 
ja disse, ha dorsalmente, no funil, uma area bem quitinizada, represen- 
tada na figura 24, e que me parece ser um vestigio do decimo ester- 
nito. Abaixo do 10.° tergito esta o anus, que e bastante alongado, ultra- 
passando mesmo a extremidade do falosoma, como se ve claramente nas 
fotografias (figs. 19 e 20). 

Holotipo: 1 $, catalogado sob o numero 50.270, nas colegoes do Museu Pau- 
lista, S. Paulo, Brasil. 

Localidade tipo, Salobra, sul do Estado de Mato-Grosso, noroeste do Brasil, 
colhido pela Expedi?ao do Clube Zoologico do Brasi, em 20-23 de julho 

de 1939. 

Histortco do genero : Em 1854 Herrich-Schaeffer descreve o ge- 
nero Ecdemus, dando os caracteres na chave da parte inicial de sua obra; 
na outra parte de seu trabalho, publicada em 1855, da figura de 2 espe- 
cies que considera de seu genero, sendo a primeira de Ecdemus hypo- 
leucus, numero 420, e a segunda, numero 421 de Ecdemu- flavicosta, 
que mais tarde passou para outro genero Phara Walker, 1854. 

Em 1892, Kirby, catalogando o grupo, considera no genero Ecdemus 
as 2 especies ja citadas, sendo que, para flavicosta colocou o signal ? 
entre os nomes generico e especifico, e assinala ser hypoleucus o tipo de 
genero, o que nao havia sido feito pelo seu autor. 

Hampson, 1898 da descncao bem melhor do genero, considerando 
nele apenas a especie tipo. 

(1) Em artigos anteriores foi empregado erradamente o termo "uncus" para de- 
signar esta parte do 10.° segmento. 
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Em 1911. Schaus propoe uma nova especie, obscuratum, dando curta 
diagnoae. 

Neste mesmo ano, 1911, Rothschild descreve outra especie, rubro- 
torox, tambem com pequena diagnose, e no ano seguinte, 1912, propoe 
fuliginosn, incluindo-a no genero Helium Butler, 1876, dando uma des- 

cri^ao absolutamente imprecisa. 

Zerny, 1912, cataloga o genero, citando 2 especies, o genotipo e a 
de Schaus. 

Hampson, 1914, no Suplemento ao seu primeiro catalogo, refere as 
especies de Schaus e Rothschild, dando a diagnose de fuliginoso um 
pouco mais extensa e considerando-a no genero Ecdemus. 

Em 1915, Draudt refere, na parte principal de seu trabalho, o ge- 
nero Ecdemvfi com 2 especies; o genotigo, do qual da uma figura colori- 
da e a especie de Schaus; no "adenda" assinala as especies de Roth- 
schild, dando uma figura de fvliginom, que alias nao corresponde bem 
h descrigao. 

DiscussXo taxinomica : Ecdemus pereirai e bem caracteristica, e 
diferencia-se bem das demais especies do genero, a julgar pelas diagno- 
ses, infelizmente muito restritas e baseadas quasi que exclusivamente em 
caractcres de Colorado. 

Difere de hypoleucvs Herrich-Schaeffer, 1855, por ser preta, nao 
aprescntando nem a cor branca nos lugares assinalados e nem as ner- 
vuras largamente marrons, e por ter manchas branco - argenteas ou 
cinzento claras na extremidade apical das asas anteriores; quanto a dis- 
mensao corresponde exatamente. 

Difere de obscuratum Schaus, 1911, por nao ter a cor branca nem 
ocracea referidas, nem a fina salpica^ao de escamas pretas entre as ner- 
vuras Cub2 e M1; o abdomen 5 preto inteiramente, havendo minima di- 
ferenca quanto ao tamanho. Seu autor nao assinalou o sexo, do exemplar 
em que baseou a descricao, o que foi feito mais tarde por Hampson, 1914. 

Difere de rubrothorax Rothschild, 1911 por nao ter colora^ao ver- 
melha alguma e por ter na asa posterior, zonas hialinas e area costal in- 
teiramente preta. Em relaQao ao comprimento da asa anterior nao ha 
diferemja notavel. 

Difere de fuliginoso. (Rothschild. 1912), especie da qual mais se 
aproxima, por nao ser a asa anterior cinzento-escura e sim preta com fai- 
xas apicais branco-argenteas, entretanto esta diferenca por si nao bas- 
taria. visto serem de sexos diferentes os exemplares conhecidos das es- 
pecies em questao. Assinala Rothschild — espacos intraneurais no 
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disco mais ou menos vitreos — o que e reforgado por Hampson, 1914, 
que diz positivamente: "two semihyaline streaks in cell , e com isso 
entende-se uma nervura na celula, certamente uma falsa nervura, divi- 
dindo-a, o que nao se verifica na minha especie, que tem apenas uma 
pequena por^ao da celula, junto ao seu angulo superior, ocupada pela 
faixa marginal ; esta e a diferenca principal entre as especies que consi- 
der© neste paragrafo. Hampson, 1914 redescrevendo fuliginosa, ao mes- 
mo tempo que a coloca no genero Ecdemus, assinala: — manchas entre 
as bases das veias 5 ate 2 — e que nao existem em pereirai, sendo 
que, entre M1 (6) e M2 (5), o espago e ineiramente preto ocupado pela 
faixa marginal, com a sua mancha branco-argSntea prdxima S. margem, 
e os espagos basais abaixo de M2 (5) sao inteiramente hialinos como 
se ve nas fotografias. 

Pelos caracteres vistos, creio nao haver duvida alguma sobre a va- 
lidez de Ecdemus pereirai, a nao ser que as descriqoes das especies exis- 
tentes, por si so tao diminutas, contenham erros, e neste caso so o con- 
front© dos tipos nos daria uma resposta segura. 

A Expedigao do Clube Zoologico do Brasil, a que e devida a captu- 
ra do unico exemplar desta nova especie, foi uma realisa§ao de vulto 
idealizada pelo seu presidente, dr. Clemente Pereira, que tem sido um 
batalhador incansavel pelo progress© da Zoologia entre n6s, e por isto 
me pareceu de maxima justiga dar o seu nome a esta nova especie, 
numa pequena e sincera homenagem. 

Ao sr. Giro Pastore, fotografo do Museu, que nao tem poupado es- 
forcos para atender ao serio problema da fotografia de detalhes, quero, 
antes de terminar, expressar os mais leais agradecimentos e felicitagoea 
pelas notaveis ilustragoes que tao bem vie am documentar a nova es- 
pecie, ao mesmo tempo que me evitaram a ardua tarefa de descrever 
partes complexas. 
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EXPICACAO DAS FIGURAS 

Fig. 1 — Aspecto geral, dorsal. 
Fig. 2 — Articulos apicais da antena. 
Fig. 3 — Articmlos basais da antena. 
Fig. 4 — Articulos terminals da antena. 
Fig. 5 — Face dorsal da asa direita. 
Fig. 6 — Face ventral da asa direita, 
Fig. 7 — Aspecto lateral do abdomen. 
Fig. 8 — Aspecto dorsal do abdomen. 
Fig. 9 —• Aspecto dorsal do abdomen 
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Estampa 2 (fotografias) 

Fig. 10 —■ Apofises antenais muito aumentadas. 
Fig. 11 — Porgao apical da asa esquerda, anterior. 
Fig. 12 — Esquema da nervulagao da asa (copiada da fig. 2). 
Fig. 13 — Asa esquerda posterior. 
Fig. 14 — Esquema da nervulagao da asa posterior (copiada da fig. 4). 
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Estampa 3 (fotografias) 

Fig1. 15 — Aspecto dorsal dos orgaos odoriferos. 
Fig. 16 — Aspecto ventral dos crgaos odoriferos, e abertura da cavidade. 
Fig. 17 — Perfil da genitalia completa. 
Fig. 18 — Meio perfil da genitalia completa. 
Fig. 19 —• Aspecto ventral da genitalia completa. 
Fig. 20 — Aspecto dorsal da genitalia completa 
Fig. 21 — Falosoma, com parte eretil retraida. 
Fig. 22 —- Falosoma. com parte eretil desenvaginada. 
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Estampa 4: (desenhos a trago) 

Fig. 23 — Perfil da genitalia, sem o falosoma. 
Fig. 24 — Aspecto ventral da genitalia, sem o falosoma. 
Fig. 25 — Nono e decimo tergitos, .aspecto dorsal. 
Fig. 26 — Aspecto da terminagao do harpago. 
Fig. 27 —- Aspecto da terminagao do harpago. 
Fig. 28 — Idem, pela face venetral. 
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OBSERVACOES SOBRE ALGUMAS ESPECIES DE FLEBOTO- 

MOS COM A DESCRICAO DO MACHO DE FLCBOTOMUS 

LLOYDI — Antunes, 1937 * 

P o r 

J. 0. COUTINHO (*) 

Flebotomus lloyd Antunes, 1937 

Antunes (1937) da os seguintes caractensticos para esta especie: 

a 
INDICE ALAR ^ = 2,2 

P 

fNDICE PALPAL 1,4.5 (2^3). 

0 nosso material consta de 1 (5 e 1 9 capturados com armadilha 
luminosa no municipio de Mogi das Cruzes por J. Lane (1,1939), que 
no-lo cedeu para estudo, o que muito agradecemos. Julgamos se tratar 
de macho e femea de Uoydi, por terem sido assim capturados juntos c 
por apresentarem indices alar e palpal muito proximos dos assinalados 
por Antunes. Alias, comparamos o nosso material com o tipo da colecao 
do Instituto de Higiene de Sao Paulo. 

0 macho de F. lloycli apresenta uma cor amarelada, bastante quiti- 
nizado, mesonoto com tegumento mais escuro do que o resto do corpo, 
patas claras sem apresentar caracteres de interesse toxonomico. 

Palpos apresentando os seguintes valores parciais em micra: Fig. 1) 
2.°—132, 3.° — 137, 4.° — 54, 5.° —105. 0 indice palpal e, portanto, 
1,4,5(2,3), o que coloca esta especie no grupo de palpo curto, afim a 
inter medius. 

(*) Trabalho cxecutado no Instituto de Higiene de Sao Paulo (Diretor: Prof. G, 
H. DE Paula Souza) sob os auspicios da Comissao de Estudos de Leishmaniose 

do Departaniento de Saiide de Sao Paulo. 
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Asas — Fig. 2 indice alar -a- — 2,6y>d 
0 

Terminalia — (Fig. 3). 

Ramo basal das gonapofises superiores curto, de base larga, regular, 
3 vezes mais comprida do que larga; ramo distal com cerca de metade 
do comprimento do ramo basal; apresenta 4 espinhos, que se dispdem 
como segue: 2 espinhos apicais de igual tamanho, 1 sub-apical, menor e 
mais delgado e 1 ultimo implantado no tergo basal da pega em uma sa- 
liencia ai existente; gonapofises medianas mais curtas que o ramo basal 
da superior, de base larga e se adelgagando para a extremidade distal 
que se termina em ponta fina, apresentando alguns pelos finos na sua 
face superior; gonapofises inferiores longas, um pouco maiores que os 
ramos basaes das superiores; face superior concava, contendo alguns 
pelos delgados; espiculos genitais muito longos como se ve na figura 3, 
a base dos espiculos achando-se no 5.° segmento abdominal, os espiculos 
sao bem separados e vao terminar fora do abdomen em ponta meio 
romba. 

Caracteres diferenciais entre esta especie e as demais especies que 
apresentam o 5.° segmento do palpo menor que o 3.°. 

Passamos a enumera-los: 

1) — Fleh. antunesi Coutinho, 1938. Esta especie apresenta um tufo de es- 
pinhos bem marcados no ramo basal da gonapofise superior. 

2) — Fleh. arthuri Fonseca, 193y. i^sta especie diferencia-se pelas gonapd- 
fises medias e pela posi?ao dos espinhos do ramo distal da gonapofise 
superior que sao, (1) 

3) — Fleh. whitmanni Antunes e Coutinho, 1938. Esta especie apresenta no 
ramo distal das gonapofises superiores 2 espinhos implantados no meio 
da pe?a e aspect© diferente das gonapofises medianas. 

4) — Fleh. davisi Root, 1934. Esta especie apresenta 5 espinhos no ramo 
distal da gonapofise superior. 

5) — Fleh. panamensis Shannon, 1926. Esta especie apresenta nos ramos 
distais das gonapofises superiores sbmente 3 espinhos. 

6) — Fleh. rostrans Summers, 1912. Esta especie apresenta o clipio bem 
mais avantajado e os espinhos do ramo distal das gonapofises superio- 
res mostram-se em posi^ao diversa. 

(1) — 2 terminais e 2 sub-terminais. 
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7) — FUb. squamiventris Lutz e Neiva, 1912. Esta especie apresenta os es- 
pinhos do ramo distal das gonapofises superiores, 1 espinho terminal, 
1 subterminal e dois outros colocados para a base da pe^a. 

8) — Fleb. intermediua Lutz e Neiva, 1912. Esta especie apresenta os espi- 
nhos do ramo distal da gonapofise superior com a seguinte implanta- 
Cao: 1 terminal, 1 subterminal e dois outros colocados no meio da pe?a. 

Pelos dados que acabamos de expor fica suficientemente documen- 
tado que a especie em descrigao nao se enquadra em nenhuma das es- 
pecies do grupo, que ja foram anteriormente descritas por outros au- 
tores. 

Flebotomus limai Fonseca, 1935 

Foram capturados pelo prof. Pessoa, em Vila Queiroz, 12 exempla- 
res femeas, sendo 9 com isca humana e 3 com isca animal. No conj un- 
to concordam com a descrigao original, com a diferen^a do 5.° segmen- 
to do palpo que e o mais longo. Alias Fonseca (1935) referindo-se a 
§ste detalhe, diz o seguinte: "E de notar que o 5.° articulo se apresenta 
sempre encurvado no 4.° distal, de modo a dificultar a medida exata, 
tendo sido, entretanto, possivel verificar ser ligeiramente menor do que 
o segundo e maior do que o 3.° articulo; a sua posigao terminal curva 

da a impressao de um 6.° articulo". De fato, o autor da a seguinte 
formula palpal: 1, 4, 3, 5, 2, sendo 1 = 37, 2 = 202, 3 = 166, 4 = 65, 
5 = 185. 

Medindo 11 exemplares, dos 12 capturados, obtivemos os seguintes 
dados: 

a 
Indtcealar; — variando de 2,0 a 3,1, y > d em 6 exemplares e 

7 < <5 em 5. 

Os valores em micra foram; a —629 a 757, /j —221 a 314 micra, 
y —221 a 349, d —198 a 279. Nao havia correspondencia constante 
na variagao destes valores. (Fig. 4). 

fNDiCE palpal: Mais constante do que o alar, embora variando nos 
valores absolutos de cada segmento, manteve-se sempre dentro da f6r- 
mula 1, 4, 3, 2, 5, 0 2.° e o 3.° segmentos dos palpos, em 2 exemplares, 

foram iguais. Os valores em micra dos diferentes segmentos foram os 
seguintes: 2.° — 170 a 189, 3.° — 148 a 183, 4.° — 72 a 86, 5.° — 175 
a 217 (Fig. 5). 
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Buco faringe (Fig. 7) apresentando 2 pares de dentes horizontais 
fortes e longos e numerosos denticulos verticals dispostos transvelsal- 
mente, tendo na sua parte anterior, um triangulo mais escuro, forte- 
mente quitinizado cujo apice atinge a parede posterior da cavidade 
bucal. 

Espermatecas medindo 70 x 18 micra, continuando-se em dutos re- 
lativamente curtos, (metade do seu cumprimento) e que se unem no 
duto comum bastante longo. (Fig. 6). 

Flebotomus longipalpis Lutz e Neiva, 1912 

Desta especie damos apenas uma microfotografia das espermatecas 
(Fig. 9) e a descrigao do buco-faringe, pega ainda nao descrita ate o 
presente, e que empresta certo valor em taxinomia de flebotomos. 

0 buco-faringe apresenta-se com 5 pares de dentes horizontais de 
pequeno tamanho como se ve( na (Fig. 8) e cerca de 14 denticulos ver- 
ticals formando um semicirculo. Queremos chamar atengao para este 
fato, porque, geralmente se encontra nas especies com o 5.° segmento 
do palpo mais longo, 4 dentes horizontais no buco-faringe, fato este nao 
observado em F. longipalpis. 

0 material de F. longipalpis refendo nesta nota e proveniente de 
Cristais, no Estado do Ceara, enviado pelo dr. P. C. A. Antunes, que 
colecionou e a quern muito agradecemos. A-pesar-de ser assinalado na 
iiteratura que o F. longipalpis e encontrado em Sao Paulo, ate o pre- 
sente nao tivemos oportunidade de encontrar esta especie, em abundan- 
te material por nos examinado, tanto dos arredores da capital como de 
diversos outros pontos do Estado. Parece-nos que haja algum engano no 
material descrito como longipalpis de Sao Paulo. 

Este fato tambem parece que esta em acordo com outros autores 
quo se tem preocupado com a sistematica dos nossos flebotomos. 

Flebotomus brumpti Larrousse, 1920 

Possuimos 1 exemplar $ de Vila Queiroz e 1 exemplar $ de Lus- 
sanvira; ocupar-nos-emos de alguns pequenos detalhes de descri§ao. 

Cezar Pinto (1938) da como um dos caracteristicos para o diagnos- 
tico da brumpti o numero das cerdas espinhosas da base do segmento 
proximal da gonapofise superior, que seria de cerca de 30. No nosso ma- 
terial, (Fig. 10) pode-se observar que tal numero e muito reduzido, 
sendo quasi, como em avellari: cerca de 16. Dissecando o hipopigio de 
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um dos cxemplares, pudemos notar que o numero de cerdas e cerca de 
16 de um lado e 25 do outro. Pareceu-nos tambem que cais cerdas sao 
muito mais grossas do que as figuradas por Costa Lima (1932). Como, 
porem, a gonapdfise intermediaria, o penis de forma triangular e os 
indices palpal e alar concordassem com os figurados por este autcr, nao 
duvidamos que os nossos exemplares sejam de F. hi-umpti. Julgamos util, 
pois, assinalar aqui, esta variacao. Comparando o nosso material com 
exemplares da cole^ao do Institute Osvaldo Cruz, gentilmente mostrada 
pelo dr. O. Mangabeira Filho, verificamos que o nosso material estava 
de acordo com o material la existente. Concluimos que pode haver esta 
variagao no numero de cerdas do tufo da peca basal e que o numero nao 
pode, ate certo ponto, ser encarado como carater para chaves. 

Palpo — tamanho dos segmentos em micra: 2.° = 128; 3.° — 151; 

4.° = 126; 5.° = 314 cujo indice e (2-4) 3 e 5. 

Asa — valores em micra: a — 699, <) — 139 e y = 373. 

~ = 2,4 r = 291. 
d 1 

Julgamos oportuno ressaltar aqui, que encontramos nos exemplares 
de flebotomos examinados, tanto os que aqui figuram como os de outre 
material por nos estudado, uma grande variaqao nos indices alares, o 
que nos leva a julgar ser este indice muito variavel e mesmo falho. 
Por isso damos valor relativo a este caracteristico na diagnose de espe- 
cie. Procuramos sempre nos guiar por caracteristicos outros, cujos va- 
lores se tern mostrado mais fixos, como o indice palpal, a terminalia dos 
machos e a espermateca das femeas. 

R E S U M M E 

The A. gives the original description of the male of F. lloydi Antunes, hitherto 
unknown. Figures are given or the palpi, wing and male terminalia. The description 
of the female of F. limai Fonseca is completed and drawings are given of the buccal 
cavity palpi, wings and spermathecae. References are made on F. longipalpis Lutz 
et Neiva, 1912 and the buccal cavity i sdescribed, also the geographical distribution 
given. Some observations are made on F. brumpti Larousse, 1920. The wing index 
in considered, by the A., as a character that cannot offer absolute security. 
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DESCRIQAO DAS FIGURAS 

Fig. 1 — Palpos de F. lloydi (macho) S. Albani del. Sec. Des. T. Higiene de 
Sao Paulo. 

Fig. 2 — Aza de F. loydi (macho) S. Albani del Sec. Des. I. Higiene de S. Paulo. 
Fig. 3 — Terminalia de F. lloydi (macho) S. Albani del Sec. Des. I. Higiene de 

Sao Paulo. 
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Fig. 4 — Asa de F. limai (femea) L. Ebstein fot. Sec. Fot. e Des. Fac. Med. 
Univ. S. Paulo. 

Fig. 5 — Palpo de F. limai (femea) L. Ebstein fot. Sec. Fot, e Des. Fac. Med. 
Univ. S. Paulo. 

Fig. 6 — Espermateca de F. limai (femea) L. Ebstein fot. Sec. Fot. e Des. Fac. 
Med. Univ. S. Paulo. 

Fig. 9 — Espermateca de F. longipalpis (femea) L. Ebstein fot. Sec. Fot. e Des. 
Fac. Med. Univ. S. Paula 
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Fijr. 7 — Buco-faringe de F. limai (femea) S- Albani del Sec. Des. I. Higiene de 
Sao Paulo. 

Fig. 8 — Buco-faringe de F. longipalpis (femea^ S. Albani del Sec. Des. I. Higie- 
ne de Sao Paulo- 

Fig. 10 — Terminalia de F. bruinpti (macho) L. Ebstein fot. Sec. Fot. e Des. Fac. 
Med. Univ. Sao Paulo 
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CONTRIBUICAO AO ESTUDO DOS SARCOSPORIDIA 

BOTSCHLI, 1882 

COM A OCSCRICAO DE UMA NOVA ESPfCIE , SARCOCYSTIS ». »p., 

PARASITA DO "TIZIU" (VOLATINIA JACARINA LJ • 

p o r 

Mauro Pereira Barretto (**) 

POSigAO SISTEMATICA DOS SARCOSPORIDIA BOTSCHLI, 1882 

A posi^ao sistematica dos Sarcosporidia nao esta ainda definitiva- 
mente estabelecida, decorrendo este fato de nao se conhecer ate agora o 
ciclo evolutive completo desses parasitas. 

Deixando de parte o conceito dos autores antigos, analisemos su- 
cintamente as classificagoes propostas mais recentemente, com maior 
fundament© nos fatos experimentais que foram sendo lenta e progressi- 
vamente adquiridos atraves dos anos, frutos das numerosissimas inves- 
tiga^oes sdbre aquele particular grupo de animais. 

A primeira tentativa de classificagao com base racional e a de 
Schaudinn (1900), que divide os Sporozoa em duas subclasses: Teles- 
poridia e Neosporidia. Nesta ultima coloca a ordem Sarcosporidia ao 
lado de blyxosporidia. 

"Ich glaube, dasz wir auf Grund unserer hier angedeute- 
ten Kenntnisse von den Beziehungen der Sporozoengruppen 
zueinander berechtigt sind, diese Klasse in zwei natiirliche 
Subklassen einzuteilen, von denen die erste die drei Ordnungen 
der Gregarinen, Coccidien und Haemosporidien umfaszt, die 
zwerte die Myxo — und Sarkosporidien. Ich schlage vor, die 

(•) Trabalho apresentado a reuniao de 4/8/39 da Seccao de Higiene e Medicina 
Tropical da Associagao Paulista de Medicina. 

(••) Do Departamento de Parasitologia da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Sao Paulo. Diretor: Prof. S. B. Pessoa. 
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erste, weil die dazu gehorigen Organismen am Ende inres ve- 
getativen Lebens sporulieren, Telosporidia zu nennen, und sie 
der zweiten gegeniiber zu stellen, welche Formen enthalt, die 
von Jugend auf wahrend des ganzen vegetativen Lebens Fortp- 
flanzungskorper bilden und deshalb Neosporidia neieszen 
mogen". 

Doflein (1901), que divide os Protozoa em Plasmodroma e CiliO' 
phora e faz dos Sporozoa uma classe de Plasmodroma, aceita a classili- 
ca?ao dos Sporozoa de Schaudinn. Baseado nos caracteres dos esporos 
dos Mixosporidia e Microsporidia, reune-os em uma ordem Cnidospori- 
dia, ao lado da qual coloca os Sarcosporidia. Em seu "Das System der 
Protozoen", Doflein (1902) da a seguinte classificagao dos Sporozoa: 

III. Klasse: Sporozoa Leuckart 

I. Unterklasse; Telosporidia Schaudinn 

I. Ordnung: Coccidiomorpha Doflein 
II. Ordnung: Gregarinida Amfi Schneider em. Doflein 

II. Unterklasse: Neosporidia Schaudinn 

I. Ordnung: Cnidosporidia Doflein 
II. Ordnung: Sarcosporidia Balbiani 

Caullery e Mesnil (1905 a, b), estudando as afinidades dos Acti- 
nomyxidia e dos Haplosporidia, consideram as seguintes ordens de Neos- 
poridia: Mixosporidia, Microsporidia, Sarcosporidia, Actinomyxidia 
e Haplosporidia. 

Hartmann (1907) acha que os Neosporidia nao podem ser coloca- 
dos juntamente com os Telosporidia entre os Sporozoa. Baseando-se nos 
trabalhos de Butshli (1880-1889), de Doflein (1898), de Shaudinn 
(1899-1903) , de Schroder (1907) e de outros, acha que os Neosporidia, 
em particular os Myxosporidia, tern intimas afinidades com os Rhizopo- 
da, enquanto os Telosporidia sao filogeneticamente ligados aos Mastigo- 
phora. Conclue, entSo, que: 

"Wenn wir die Klasse der Telosporidien (nach Ausschlusz 
der Hamosporidien) beibehalten, so musz auf jeden Fall die 
Vereiningung mit den Neosporidien in eine Ubergeordnete Ka- 
tegorie des Systems als Sporozoa gelost werden, da TeZo-und 
Neosporidien weder nahere vervandstchaft untereinander, 
noch eine gemeinsame Abstammung besitzen. Die Klasse der 
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Sporozoen ist daher zu streichen und die bisherigen Unter- 
klassen der Telosporidien und Neosporidien als getrennt Klas- 
sen neben die Rhizopoden und Mastigophoren in System der 
Plasmodromen einzureihen" 

Assim pois, Hartmann desmembra a classe Sporozoa e indue os 
Telosporidia. e Neosporidia entre os Plasmodroma, ao lado de Rhizopo- 

da e Mastigopkora. Demais, aquele autor nao admite a ordem Cnidospo- 
ridia de Dolfein, aceitando a dassificacao dos Neosporidia de Caulle- 
ry e Mesntl, (1905). 

Como assinala L^ger (1911), de acordo com as regras de nomencla- 
tura, a dasse Telosporidia de Hartmann deverd conservar a denomi- 
nacSo Sporozoa, dasse creada por Leuckart (1879) para induir os coc- 
cfdios e gregarinas. 

CfipfeDE (1911), tendo em considera^&o a simnlicidade dos esporos 
dos Sarcosporidia e dos Haplosporidia, comparativamente aos esporos 
dos outros Neosporidia, redne aqueles dois grupos sob a denomina^do 
de Acnidosporidia e os coloca ao lado dos Cnidosporidia. 

Hartmann (1912) modifica a sua dassificacao de 1907: ndo aceita 
a divisdo dos Protozoa em Plasmodroma e Ciliophora, pois que pes- 
quisas de vdrlos autores mostraram que protozodrios de outras classes 
apresentavam caracteres atd entao atribufdos exclusivamente aos Cilio- 
phora; emprega a denominacfio Cnidosporidia de Doflein em substitui- 
qSo a Neosporidia, faz dos Cnidosporidia uma dasse de Protozoa e colo- 
ca nessa classe os Sarcosporidia, ao lado das Microsporidia, Myxospori- 
dia e A ctinomyxidia. 

Tetchmann (1912) coloca os Sarcosporidia como uma ordem dos 
Neosporidia (Sporoza), ao lado dos Cnidosvoridia e Haplosporidia. 

Alexeiepp (1913), estudando a morfolocna dos "esporos** dos Sar- 
cosporidia. encontra alguns caracteres semelhantes aos dos esporos dos 
Cnidosporidia, ao lado de outros caracteres, nao menos importantes, que 

se observam nos esporos dos Coccidia e Gregarinida. Segundo ALEXEIEPP 
dever-se-iam considerar os Sarcosporidia como Sporozoa intermedidrios 
entre os Telosporidia e os Cnidosporidia. 

POCHE (1913) faz dos Cnidosporidia uma classe a parte dos Plas- 
modroma. A classe Sporozoa d por este autor dividida em 2 subclasses: 
Eimerioinea nom. nov. (em substituicao, sem razao, alias, a Tcleospori- 
dia Schaupdinn. 1900, e Sarcosporidia BfiTSCHLT, 1882). 

Crawley (1914, 1916 a, b), baseando-se na sua descoberta do ciclo 
intestinal do parasita, admite que os Sarcosporidia sao muito prdximos 
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dos Coccidiomorpha. Segundo Crawley, os esporos ingeridos penetram 
logo nas celulas epiteliais e, diretamente, dao origem a macro e micro- 
gametocitos, sexualmente diferenciados. 0 microgametocito forma nu- 
merosos microgametas semelhantes aos dos Coccidiida e o macrogameto- 
cito se transforma em macrogameta. Apos a cdpula, o zigoto da origem a 
numerosas celulas (esporoblastos de Erdmann) que podem penetrar 
nos musculos, etc., ou ser eliminadas pelas fezes. Os esporoblastos, nos 
tecidos, vao dar cistos com esporozoitos. Em conclusao, CRAWLEY propde 
a seguinte classificagao : 

Classe Subclassb Ordem Subobdbm 

Coccidiida 
Sporozoa Telosporidia Coccidiomorpha J Haemosporidia 

| Sarcosporidia 

Arai (1925), tentando a transmissao do S. tenella por via gastrica, 
verifica modificagoes estruturais dos esporozoitos que ele julga serem 
de natureza degenerativa. Arai ere que Crawley descreveu estas altera- 
goes morfologicas como fenomenos evolutivos normais. Wenyon (1926) 
julga as descrigoes de Crawley inconvincentes. Suas figuras tanto po- 
deriam representar parasitas degenerados, como formas de evolugao da 
Eimeria falciformis, urn Coccidiomorpha comum no intestino do rato. 

Scott (1930), que teve ocasiao de examinar as prepara^oes origi- 
nals de Crawley, poude verificar claramente "esporos" penetrando nas 
celulas epiteliais e observar modificagdes morfologicas nos esporos antes 
e apos a sua penetragSo no epitelio. 

"Whether tese changes (diz Scott) were developmental or 
were degenerative in character, as suggested by Wenyon, I 
am unable to say. They appeared to be degenerating nuclei". 

Scott tambem nao poude observar diferencia^ao sexual dos esporos. 

Entretanto, como assinala Calkins (1983) : 

"It is evident that if this account of the life cycle, the 
important sexual phases of which are supplied by CRAWLEY, 
is confirmed by further studies, the Sarcosporidia should 
be placed with the Coccidiomorpha". 

Fanthan (1916) aceita a divisao dos Sporozoa de Schaudinn e 
indue os Sarcosporidia entre os Neosporidia, ao lado dos Mixo, Micro e 
Haplosporidia. 
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Hartmann (1917), se^uindo a indicate de L6ger, conserva o nome 
de Sporozoa para a sua classe Telosporidia, mas crea uma nova classe de 
protozoarios: Amoebosporidia, classe esta que e dividida em 2 subclasses: 
Cnidosport'dia Doflein e Acnidosporidia CSpEde. Nesta segunda sub- 
classe considera duas ordens: Sareosporidia Butschli e Haplosporidia 
Caullery e Mesnil. Evidentemente, como assinala Pinto (1925), Amoe- 
bosporidia 6 sinonimo de Neosporidia e este nom-nov. nao tern razao de 
persistir. 

NdLLER (1922) adota a classifica^ao de Hartmann (1917), inci- 
dindo no mesmo erro feito por este autor em relag&o a denomina^ao 
Amoebosporidia. 

Pinto (1926) adota o conceito de Hartmann (1917) em rela(jao a 
fragmentagao da classe Sporozoa, mas conserva o nome Neosporidia 
SCHAUDINN 1900, com o qual faz cair em sinonfmia Amehosporidia 
Hartmann 1917. Na classificagfio dos Neosporidia segue Hartmann, 
incluindo os Sareosporidia ao lado de Haplosporidia, entre os Acnidos- 
poridia. 

Wenyon (1926), baseado nos caracteres e na evolucao dos esporos 
dos Myxosporidiida, Microsporodiida e Actinomyxidiida, esporos estes 
fundamentalmente diferentes dos dos outros Protozoa, adota o crit^rio 
de Hartmann (1907) e retira definitivamente da classe dos Sporozoa 
aqueles grupos, reunindo-os em uma classe distinta sob a denominacao 
de Cnidosporidia sugerida por Doflein (1901). 

"In their development the spores of Cnidosporidia differ 
fundamentally from those of all other Protozoa, the resistant 
or encysted stages of which are produced by a cell secreting a 
capsule round itself. Subsequently the entire cell or the pro- 
ducts of its division survive. In the case of the Cnidosporidian 
spore a single cell divides to form several cells, some of which 
give rise to the polar capsules, others to the spore membrane, 
while one or two alone survive. The production of the spore 
involves the sacrifice of several cells for protective purposes, 
while no such sacrifice is associated with spore formation in 
other Protozoa". 

Tul fato, alias, levou Emery (1909) e Ikeda (1912) a aventarem a 
hipdtese de que os Cnidosporidia sejam realmente Metazoa. Dunkerly 
(1925) ve nesta diferenciaQao celular urn processo pelo qual os Metazoa 
derivariam dos Protozoa. 
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Wenyon (1926) nao classifica os Sarcosporidia contentando-se em 
afirmar que: 

"Very little is known about the affinities of the Sarcospo- 
ridia, but it seems clear from their comparatively simple spores 
that they are in no way related to the Cnidosporidia, which 
produce the higly complex spores provided with polar capsules*'. 

E mais adiante: 
"The Sarcosporidia do not appear to be related either to 

the Sporozoa or the Cnidosporidia, and will be considered 
with other forms with doubtful affinities, as was done by 
LABBfi (1899)*'. 

Doflein e Reichenow (1929) fazem dos Sarcosporidia uma sub- 
classe dos Sporozoa, colocando-os ao lado dos Telosporidia, Cnidospori- 
dia e Haplosporidia, e, mais precisamente, entre estes ultimos e os Cni- 
dosporidia. 

A classificagao de Doflein e aceita por Babudieri (1982) em sua 
extensa monografia sobre os Sarcosporidia. Acha, entretanto, este autor 
que a subclasse dos Sarcosporidia deve estar situada, por ordem, entre 
a dos Telosporidia e a dos Cnidosporidia. 

Outros autores, entre eles Kudo (1931), Calkins (1933), Hegner 
(1938), preferem reunir os Sarcosporidia e Haplosporidia em uma unica 
classe (Calikns) ou subclasse (Kudo, Hegner) : Acnidosporidia C^piIide, 
1911, colocada ao lado de Telosporidia e Cnidosporidia, entre os Sporozoa. 

Para estes autores os Acnidosporidia sao constituidos por parasitas 
cujos esporos tern uma estrutura muito simples e cujo ciclo evolutive, 
tanto quanto se pode deduzir dos conhecimentos adquiridos a respeito, 
difere do ciclo biologic© dos Telosporidia. Compreendem duas ordens: 
Sarcosporidia, parasitas das fibras musculares e conjuntivas dos ma- 
miferos, aves e repteis, e Haplosporidia, parasitas de vertebrados in- 
feriores e de invertebrados. 

CLAUS, Grobben e Kuhn (1932) adotam a classifica?ao dos Spo- 

rozoa de Schaudinn e dividem os Neosporidia em duas ordens: Cnidos- 
poridia e Acnidosporidia, esta ultima subdividida em duas subordens: 
Haplosporidia e Sarcosporidia. 

Brumpt (1936), que tambem adota a classifica^ao de Schaudinn, 
subdivide os Neosporidia em quatro ordens: Myxosporidia, Microspori- 
dia, Sarcosporidia e Haplosporidia. 
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Pinto (1938) mantem a sua classificagao de 1925, mas exclue da 
subclasse Acnidosporidia os Haplosporidia. Os Sarcosporidia ficam. 
entao, como uma unica ordem dos Acnidosporidia (classe Neosporidia). 

Vemos, por esta anAlise da literatura de que pudemos dispor, quao 
discordante e a opiniao dos autores, mesmo os mais modernos, em re- 
la^ao a posicao sistematica dos Sarcosporidia. 

Entretanto, procurando sumariar o que atras ficou dito, julgamos 
poder concluir que a maioria dos autores modernos e unanime em ad- 
mitir que os Sarcosporidia Butschlt, 1882 devem ser separados dos 
Cnidosporidia Doflein, 1901, Por outro lado, no estado atual dos nossos 
conhecimentos sobre o ciclo evolutivo daqueles protozoarios, nao pode- 
mos incluf-los entre os Telesporidia Schaudinn. 1900 (Sporozoa s. 
Wen yon) . 

Analisando alguns fatos que conseguimos observar julgamos poder 
contribuir com uma pequena parcela para que se esclarega esta quest£o. 

Digamos desde logo que adotamos integralmente o conceito de 
Wenyon (1926) s6bre os Cnidosporidia Doflein, 1901. fistes devem ser 
definitivamente separados dos Sporozoa s. lato, constituindo uma classe 
distinta de Plasmodroma Doflein, 1901. 

Estudando o Sarcocystis darlingi Brumpt, 1913, parasita do gambd 
(Didelphis aurita), tivemos a oportunidade de observar cistos localiza- 
dos no tecido muscular, no miocardio, no tecido fibroso, nos pulmoes e 
nos ganglios linfdticos e apresentando uma constituicao extremamente 
complexa: A parede cistica (Figs. 1 e 2) mede 10,5 a 13,5 micra de es- 
pessura e se compoe de tres camadas concentricas: 1) uma camada exter- 
na, homogenea ou finamente estriada concentricamente (paralelamento 
h superficie), corAvel em rdseo pela hematoxilina-eosina, em vermelho 
pelo van Gieson e em azul pelo Mallory; 2) um estrato medio, nitida- 
mente estriado concentricamente, coravel em rdseo-arroxeado pela hema- 
toxilina-eosina, em vermelho-azulado (ou estrias vermelhas entremeadas 
com estrias azuis) pelo Mallory e em alaranjado (ou estrias vermelhas 
e amarelas) pelo van Gieson; 3) uma camada interna, cordvel em roxo 
palido pela hematoxilina-eosina, em vermelho pelo Mallory e em ama- 
relo pelo van Gieson. Em cortes delgados (3 e 4 micra), corados pela he- 
matoxilina-eosina, esta camada interna se apresenta formada por del- 
gados filamentos ou trabeculas, dispostos perpendicularmente ou inclina- 
damente em rela^ao ao contorno da membrana, filamentos ou trabeculas, 
que, na parte mais externa se confundem, sem linha de separacao ni- 
tida, com a camada media e, na parte interna. se condensam em um del- 
gado folheto, mais intensamente basdfilo (roxo pela hematoxilina-eosi- 
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na) e em contacto directo com os esporozoitos que enchem os cistos. As 
vezes, os filamentos ou trabeculas sao ramificadas e anatomosadas, for- 
mando um reticulo delgado. Nao conseguimos evidenciar em nenhuma das 
3 camadas a presenga de fibras elasticas, usando os metodos de colora~ 
gao especlficos. 

Na espessura desta camada interna, facilmente dissociavel, notam- 
se esparsos varies nucleos, grandes, alongados e com cromatica frouxa 
(nucleos vesiculosos). fistes nucleos, pelas suas dimensoes e pelos seus 
caracteres morfologicos, nao podem ser considerados como esporozoitos 
que penetraram na membrana cistica. 

No interior dos cistos, nao divididos em lojas por septos, encon- 
tram-se os esporozoitos. 

Os caracteres da parece cistica atras assinalados sao mais ou menos 
analogos aos descritos por Alexeieff (1913) em fases correspondentes 
do S. tenella e confirmados por outros pesquisadores no mesmo parasi- 
ta e em outras especies do mesmo genero. 

Quanto a natureza da membrana cistica vamos verificar que as opi- 
nioes se encontram divididas. Alias, numerosissimos sao os pontos con- 
trovertidos, tendo ainda hoje uma aplicagao quasi completa a assergSo 
de Aleixeieff (1913): "...tout chez les Sarcosporidies est contro- 
verse"... 

Alguns autores, entre eles VlRCHOW (1865), Fiebiger (1910), 
Crawley (1911), Alexeieff (1913), Moroff, (1915), Martini (1921), 
Noguer (1928) e outros, acham que a membrana seja formada pelo 
hospedeiro (reagao de defesa). Alexeieff (1913a) ere que nao s6 a 
membrana, mas tambem os septos que dividem os cistos sao derivados 
da celula hospedeira. Como assinala Wenyon (1926), de acordo com este 
modo de ver, cada cisto: 

"... is not a single parasite which is producing spores but 
a large number of uninucleate parasites enclosed by an enve- 
lope and septa derived from the host**. 

Fiebeger (1910) e Moroff (1915) chegam mesmo a negar a natu- 
reza parasitaria do cisto todo. Outros autores, entre os quais Leuckart 
(1863), Boettcher (1869), Erdmann (1910), Balfour (1913), Cra- 
wley (1941a), Chatton e Avel (1923), Franco (1925), consideram a 
membrana como inteiramente de origem parasitaria. Outros, enfim, como 
Bertram (1892), Ferret (1903), Wtlley, Chalmers e Marshal 
(1905), Janin (1907), Nakanishi (1929), Babudieri (1932), etc., 

acham que a parede cistica seja em parte parasitaria e em parte forma- 
da a custa do hospedeiro. 
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Ora, vimos que, enquanto o estrato externo da parede cistica tem 
reagoes tintoriais do tecido conjuntivo (vermelho pelo van Gieson, azul 
pelo Mallory), a camada interna, nucleada, oferece caracteres tinto- 
riais diversos. Parece-nos, pois, que esta ultima nao e de natureza con- 
juntiva ou elastica, embora Hewitt (1933), estudando um caso de sar- 
cosporidioae cardiaca humana .afirme: 

"Regarding the nature of this layer it has been remar- 
ked (Alexeieff) that it is of nature of elastic tissue, despite 
inability to stain with orcein. In the present specimen it has 
been possible to do this, and while specific and selective stai- 
ning is not claimed by this method there is little doubt that 
in the material under discussion this layer and the trabeculas 
derived therefrom acquire a very deep brown colour". 

Poder-se-ia admitir que o estrato externo fosse de natureza con- 
juntiva (sarcolema) e a camada interna de origem muscular (sarcoplas- 
ma), originando-se os seus nucleos da proliferaQao dos nucleos da fibra 
parasitada, como querem Morof (1915) e outros?. 

Positivamente nao, pois que, como assinalam Chaton e Avel (1923), 
uma membrana cistica tao complexa nao pode ser formada pela fibra 
muscular. 

"... element histologique hautement specialist et qui. . . 
se comporte d'une maniere tout a fait inerte vis a vis le pa- 

rasite". 

Demais, como explicar a origem mioblastica da membrana dos cistos 
localizados em drgaos (ganglios linfaticos, ba<jo) desprovidos de fibras 
musculares estriadas ou lisas?. 

Em resumo, achamos que, pelos seus caracteres tintoriais e pela sua 
morfologia altamente complicada, ao menos a camada interna, nucleada. 
da parede cistica, e de origem parasitaria. 

Os conhecimentos atuais sobre o ciclo evolutive dos Sarcosporidia 
n&o nos permitem estabelecer analogias dos "cistos" desses protozoarioa 
com os oocistos dos Sporozoa s. sir. ou os esporos dos Cnidosporidia, 
embora tenhamos a impressao de que estas formas sejam homologas. 
Seja como for, os Sarcosporidia, durante a sua evolu<jao, passam por 
uma fase de "cistos" cheios de esporozoitos (esporos ou merozoitos como 
querem outros autores), cistos estes que apresentam uma membrana 
bem diferenciada, nucleada, de origem parasitaria. Ha, por conseguin- 
te, na evolu^ao dos Sarcosporidia uma diferencia<jao celular. indo al- 
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gumas celulas formar a membrana parasitaria, enquanto outras vao 
dar origem aos esporozoitos. Ha, aqui como nos Cnidosporidia, uma di- 
ferenciagao funcional de algumas celulas com o fim de protegao. 

For este caracteristico, os Sarcosporidia se afastam completamente 
dos Sporozoa s. str. (Telosporidia dos AA.), aproximando-se dos Cni- 
dosporidia. Mas, distinguem-se destes ultimos porque nao apresentam 
esporos com os caracteres altamente complexes como os Cnidosporidia. 

Em conclusao, julgamos que os Sarcosporidia Butschili, 1882 devem 
constituir uma classe de Plasmodroma Doflein, 1901 intermediaria 
entre os Sporozoa s. str. Leuckart, 1879 Wenyon emend- 1926 e os Cni- 
dosporidia Dolfein, 1901- 

Phyllum: Protozoa Goldfuss, 1817- 

I, Sub phyllum -.Plasmodroma Doflein, 1901. 

1. Classe: Rhizopoda von Siebold, 1845. 

2. " Mastigophora Diesing, 1865. 

3. " Sporozoa Leuckart, 1879. 

4. " Sarcosporidia BtiTSCHLl, 1882. 

5. " Cnidosporidia Doflein, 1901. 

II. Sub phyllum: Ciliophora DOFLEIN, 1901. 

O GENERO SARCOCYSTIS LANKESTER, 1882. 

Lankester (1882) creou o genero Sarcocystis para incluir os pa- 
rasitas encontrados pelos pesquisadores que o antecederam no tecido 
muscular de vertebrados superiores e que eram, ate entao, denomina- 
dos tubos de Miescher, utriculos, corpusculos de Rainey, psorospermios, 
etc. 

Em 1884, Blanchard encontrou um Sarcosporidia no tecido con- 
juntivo submucoso do intestino de um canguru dos rochedos {Macrospus 
(Petrogale) penicillatus.]. Baseando-se nesta sede particular e incomum 

daquele Sarcosporidia, Blanchard (1885) acreditou dever crear um 
novo genero — o genero Balhiania, no qual incluiu o parasita desco- 
berto com o nome de Balhiania mucosae n. sp.. A descrigao deste pro- 

tozoario e seguida de uma tentativa de classifica^ao dos Sarcosporidia! 
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Ordem: Sareosporidia 

1. Familia Mucheridae com 
locaiiza^ao nos musculos 
estnados. Membrana envol- 
▼ente. 

delgada e anista 1) Gen. Mieacheria 

espessa e atravessada por 
finos canaliculos   2) Gen. Sareocyatia 

2. Familia Balbianidae 
Com localizacao no tecido 
conjuntivo. Membrana envol- 
vente delgada e anista 3) Gen. Balbiania 

Entretanto, Braun (1906), verilicando que a mesma especie pode 
aer encontrada, tanto no tecido muscular como no tecido conjuntivo, 
conclue que se deve manter um unico genero: o genero SarcocystUi 
Lankester, 1882. 

Darling (1910), em Canal Zone, Panama, encontra um Sareospo- 
ridia parasitando nao ad os musculos estnados e o miocardio, como tam- 
bera o tecido muscular iiso, o tecido conjuntivo e o tecido glandular. As- 
sinala este autor que; 

"... the mature parasites were found very frequently in 
localities where striated muscle never occurs; and as parasi- 
tes of the same age were found in these tissue, as well as in 
striated muscle, we must conclued that representatives of bar- 
cosporidia may develop in connective tissue and smooth mus- 
cle, as well as in striated muscle. For this reason the defini- 
tion of Sareosporidia must be emended to include representa- 
tives of the genus which from the very start lodge and de- 
velop in non muscular tissue". 

Gilbruth e Bull (1912) descrevem uma serie de parasitas encon- 
trados na mucosa intestinal do canguru, do wallaby e do wombat da 
Australia. No canguru (Macropus sp.) encontraram dois parasitas di- 
ferentes que foram denominados: Ileocystis macropodis e Lymphocystis 
macropis. No wombat (Phascolomys latifronsj encontraram um parasita 
que recebeu o nome de Ileocystis wombati. 0 parasita do wallaby (Pctvo- 
gale sp.) foi classificado como Sarcocystis maci-opodis. 

Chatton (1912), que examinou o material de Gilruth e Bull, 
acha que Ileocystis macropodis e Ileocystis wombati devem ser inclul- 
dos no g§nero Gastrocystis creado por Chatton (1910) para incluir o 
parasita descrito no estomago do carneiro por Gilruth (1910). Chat- 
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TON (1912) sugere ainda um novo genero: Haplogastrocystis para in- 
cluir o Sarcocystis macrospodis Gilruth e Bull, 1912. 

Wenyon e Scott (1925) encontraram no wallaby (Macropus ben- 
netti) parasitas semelhantes ao Ileocystis macropodis e Lymphocystis 
macropodis. 

Discutiremos adiante a validade destes diferentes generos. 
Franco e Borges (1916), estudando, em Portugal, a sarcosporidio- 

se bovina, acham que o parasita descoberto por Besnoit e Robin (1912) 
no tecido subcutaneo e muscular do boi e denominado Sarcocystis bes- 
noiti por Marotel (1912), difere tao profundamente dos outros compo- 
nentes do genero Sarcocystis e Gastrocystis, que permite a crea§ao de 
um novo genero: Besnoitia. Assim S. besnoiti Marotel, 1912 seria, se- 
gundo Franco e Borges, Besnoitia besnoiti (Marotel, 1912). Franco 
(1925) voltando, na Italia, a um estudo mais detalhado do S. besnoiti 
com o mesmo material que estudou com Borges, mantem ainda o gene- 
ro Besnoitia. 

Hadwen (1922), encontrando um sarcosporidio nos tendoes e pe- 
riostio da rena e do caribu, considera-o como diferente do que parasita 
os musculos dos mesmos animais e crea um novo genero: Fibrocystis, 
no qual indue o parasita com o nome de Fibrocystis tarandi. 

Wenyon (1926), que considera alguns Sarcocystis como pertencen- 
tes ao genero Globidium, nao afirma positivamente, mas parece admitir 
que todos os Sarcosporidia devem ser incluidos em um unico genero: 
Sarcocystis. Alias, referindo-se ao Fibrocystis tarandi Haldwen, 1922, 
da rena e do caribu, diz: 

"Both the reinder and the caribou suffer from Sarcospo- 
ridiosis of the muscles, and though the cysts of F. tarandi 
differ structualilly from the Sarcosporidia, which resemble 
those of sheep, this difference may be due to their development 
in the fibrous tissue". 

Demais, da uma lista de todos os Sarcosporidia conhecidos ate 1926 
e nela nao faz distingao de generos. 

Doflein e Reichnow (1929) tambem admitem um unico genero 

de Sarcosporidia: o genero Sarcocystis. 
Mathews (1930), estudando o S. rileyi (Stiles, 1893) parasita 

do pato (Anas bochas) e descrito por Stilles (1893) com o nome de 
Balhiania rileyi, mantem o genero Balbiania Blanchard, 1885, embora tal 
parasita ja tivesse sido incluido no genero Sarcocystis por Crawley 
(1911), Wenyon (1926)- 
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Babudieri (1932), em sua exaustiva monografia, considera os Sar- 
eoeystis como parasites do tecido muscular estriado e a sua localizagao 
no tecido conjuntivo como secundaria: o sarcosporidio, primitivamente 
situado nas fibras rausculares estriadas (musculos voluntaries e cora- 
gao), destruiria, durante a sua evolu^ao, a fibra e ficaria circundado 
pelo conjuntivo inter ou perifacicular. Isto se observaria, segundo aquele 
autor, particularmente no Sarcocystis tenella. 

Quanto aos parasitas encontrados em orgaos que nao possuem 
fibras musculares estriadas (no Macropus: Blanchard, 1885, Triffitt 
1926-1927; no Petrogale: Gilruth e Bull 1912; no Didelphis: Darling 
1910; no boi: Besnoit et Robin 1912, Franco e Borges 1916, Franco 
1925; no cavalo: Bennet 1927; no simio; Ratzel 1868, etc.). Babudie- 
ri nao os considera como verdadeiros Sarcocystis: 

"In questi casi pero e dubbio che si tratti veramente di 
Sarcocystis, o non di parasiti ad essi affini, accostabili piutos- 
to al genere Globidium (Besnoitia, Fibrocystis). In qualque 
caso, e piii specialmente per i reperti di Sarcosporidi neila 
parete intestinale di canguri, si puo affermare com certezza 
che in realta si tratta di Globidium". 

Propoe Babudieri a seguinte classificagao dos Sarcosporidia: 

SUBCLASSE ORDEM FAMfLIA GfiNERO 

Sarcocystidae Sarcocystis 

Sarcosporidia 

Sarcosporidia 
Fibrocystidae 

Fibrocystis 

Besnoitia 

Globidia 

A ordem dos Sarcosporidia se compoe, entao, de duas, famllias: 
1) familia Sarcocystidae com um unico genero -- Sarcocystis, que com- 
preende os Sarcosporidia com sede primitiva exclusivamente muscular e 
com cistos de forma alongada, subdivididos por septos e com rea^ao 
conjuntiva perif^rica nula ou pequena; 2) a familia Fibrocystidae, que 
compreende Sarcosporidia parasitas dos musculos lisos e do conjuntivo c 
com cistos arredondados, nao subdividido por septos e envolvidos por 
uma espessa capsula fibrosa. Esta familia compreende dois generos: o 
genero Fibrocystis, que parasita o conjuntivo profundo e produz ligei- 
ras alteragoes patoldgicas no hospedeiro, e o genero Besnoitia, com 
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sede predominantemente subcutanea e determinando alteragoes patold- 
gicas gerais e locais mais ou menos profundas no hospedeiro. 

Ao adotar o genero Fibrocystis, Babudieri foge as leis de nomen- 
clatura zoologica. Efetivamente, a denomina§ao Fibrocystis, foi, pela 
primeira vez, empregada por Hadwen (1922) para designar um Sarcos- 
poridia encontrado no tecido conjuntivo da rena (Rangifer tarandus) e 
que recebeu o nome de F. tarandi. Ora, ja em 1885, Blanchard esta- 
belecera o genero Balbiania (famllia Balbianidae) para incluir os Sar- 
cosporidia localizados no tecido conjuntivo. Assim sendo, Fibrocystis to- 
randi Hadwen, 1922 dever-se-ia chamar Balbiania tarandi (Hadwen, 
1922). Adotando o genero Fibrocystis (familia Fibrocystidae) Babu- 
dieri incide no mesmo erro de Hadwen. 

Kudo (1931), Calkins (1933), Brumpt (1936), Hegner (1938) e 
outros nao mencionam outros gSneros de Sarcosporidia aceitando, ao 
que parece, apenas o genero Sarcocystis. 

* * * 

Julgamos oportuno tecer algumas consideragoes em torno das clas- 
sificagoes dos Sarcosporidia e fazer uma analise dos fatos que levam 
seus autores a distinguir varios generos neste grupo. 

Vejamos, primeiramente a distingao entre os generos Sarcocystis e 
Balbiania {—Fibrocystis), ou melhor, entre as familias Miescheridae 
Blanchard, 1885 (= Sarcocystidae) e Balbianidae Blanchard, 1885 
{—Fibrocystidae). 

Embora Babudieri (1932), referindo-se a classifica^ao de Blan- 
chard (1885), assinale que: 

"... ricerche relativamente recenti ne hanno dimostrato 
la irrazionalit^,", 

verificamos que um dos fundamentos, e o mais importante talvez, sobre 
os quais repousa a sua divisao dos Sarcosporidia em familias — a loca- 
liza§ao dos cistos, e o mesmo criterio adotado por Blanchard na sua 
velha classificagao. 

fiste criterio e falho porque, como ja assinalara Braun (1906), a 
mesma especie pode se localizar tanto nos musculos como no tecido con- 
juntivo. Babudieri, esposando a opiniao de pesquisadores anteriores 
[Minchin (1903), Crawley (1911)] acha que, nestes casos, a sede con- 
juntival 6 secundaria. 
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Ora, Franco e Borges (1916) encontraram o S. hesnoiti Marotel, 
1912. [Besnoitia besnoiti (Marotel, 1912), segundo Franco e Borges] 
parasitando tanto o tecido conjuntivo subcutaneo corao o tecido muscular, 
fi verdade que Babudieri acha que, neste caso se trata de 2 especies: 
Sarcocystis fusiformis Railliet, 1879 (Sin. S. blanchardi Doflein, 1901), 
S. tenella Railliet, 1886, S- miescheriana (Kuhn, 1865), localizado no 
tecido muscular, e Besnoitia besnoiti (Marotel, 1912) (Sin. S. besnoiti 
Marotel, 1912), localizada no tecido conjuntivo- Mas, ja Franco (1925), 
que alias havia pensado na possibilidade de 2 especies, estudando o mesrao 
material que estudou com Borges em 1916, verificara tratar-se de uma 
unica e mesma especie, embora com ligeiras diferengas. Entretanto, o 
exemplo do Sarcocystis darlingi Brumpt, 1913 nao deixa duvidas- fiste 
Sarcocystis foi encontrado por Darling (1910) em um Didelphis sp. do 
Parana, parasitando os musculos estriados, o miocardio, os pulmoes, as 
glandulas submaxilares, o estomago, o intestino delgado, o esofago, o 
tecido conjuntivo do epiploon e o pericardio. Em um exemplar de Didel- 
phis aurita do Estado de Sao Paulo, encontramos o S. darlingi, BRUMPT 
1913, nao s6 com as localizagoes assinaladas por Darling, mas ainda 
nos ganglios linfaticos (Figs. 3 e 4), no pancreas e no figado. 

fi verdade que Babudieri acha que o 5. darlingi nao e um verdadei- 
ro Sarcocystidae, mas um Fibrocystidae e propoe chama-Io Fibrocystis 
darlingi. Todavia, ainda assim. teriamos que admitir que os Fibrocysti 
dae podem se localizar no interior de fibras musculares. 

Enfim, existem verdadeiros Sarcocystis que se localizam em orgaos 
onde nao existem fibras musculares estriadas. E o que sucede ao Sarco- 
cystis mucosae (Blanchard, 1885) que parasita o intestino delgado do 
cangurii. Mas, ja Noller (1920) incorporara o parasita descrito por 
Blanchard no genero Globidium, sem todavia, apontar as razoes que o 

levaram a tomar tal decisao. 0 conceito de NOller e adotado por 
Wenyon e Scott (1925), por Wenyon (1926), por Triffitt (1926-1927). 
por Babudieri (1932). Babudieri, referindo-se ao sarcosporidio da sub- 
mucosa do Macropus peniculatus, afirma: 

"II parassita della sottomucosa intestinale descritto in 
questo animale e evidentemente um Globidium, per cui pro- 
pongo il nome Globidium macropodis". 

Entretanto, estudando o material de Blanchard, de Wenyon c 
Scott e de Triffitt, Coutelen (1933 a, b) conclue que o sarcosporidio 
descrito por Blanchard, por Gilruth e Bull e por Bennet e um ver- 
dadeiro Sarcocystis. 

-aa® — ta 
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"Nous avons eu (diz Coutelen 1933b) Toccasion d'etu- 
dler longuement le materiel de Wenyon et Scott d'une part, de 
Triffitt d'autre part et nons avons pu les comparer avec ceiui 
de Blanchard dont nous avons pubiie I'etude dans une note 
precedente. Nous avons acquis ainsi la conviction que les uu- 
teurs anglais ont retrouve separement le parasite decouvert 
par Blanchard et qu'ayant eu la bonne fortune d'observer chez 
deux autres Kangourous les formes jeunes de cette Sarcospori- 
die, ils nous ont, de ce fait, permis d'affirmem aujourd'hui le 
bien-fonde de notre proposition anterieure, a savoir que la 
Balbiania mucosa Blamchard, 1885, dois etre incluse dans le 
genere Sarcocystis sous de nom Sarcocystis mucosae (Bcan- 
CHARD, 1885)". 

Ora, possivelmente o que se deu com o Sarcocystis mucosae (Blan- 
chard, 1885) se dara com outros parasitas incluidos no genero GLohidium 
ou em outros generos. 

Em conclusao, o criterio da localizagao nao nos permite estabele- 
cer uma distingao entre os generos Sarcocystis e Balbiania (= Fibro- 
cystis). 

Quanto h forma dos cistos, ela tambem nao serve de caracteris- 
tico diferencial entre os generos Sarcocystis e Balbiania (—Fihro- 
cystis), uma vez que alguns Sarcocystis apresentam cistos redondos 
como soe acontecer com o Sarcocystis cruzi (Hasselmann, 1923) [sin.: 
Miescheria cruzi, Hasselmann 1923] e outros. For outro lado, encon- 
tramos parasitas com cistos nitidamente fusiformes e que, no entanto, 
sao incluidos por Balbudieri e outros no genero Fibrocystis. E o que 
se da com o Sarcocystis darlingi Brumpt, 1913, que pode apresentar 
cistos redondos (Fig. 5), ovoides (Fig. 6 e 9) ou fusiformes (Fig. 7), 

como tivemos a oportunidade de verificar no caso por nos estudado. 

Como assinala Scott (1930): 

"The shape of a sarcocyst depends upon its location in the 
body, its age, and the nature of the enclosing tissue". 

Vejamos a questao da presen^a ou ausencia de septos dividindo in- 
ter namente os cistos em lojas. Segundo Balbudieri, os parasitas do ge- 
nero Sarcocystis tern os cistos divididos por septos, fato este que se nao 
observa nos parasitas do genero Fibrocystis (= Balbiania). 
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Ora, encontramos numerosos Sarcocystis (Sareocystis tamanduae 
Artigas e Oria, 1931, S- caviae Almeida, 1928, Sarcocystis sp. Darling, 
1909, encontrado por fiste autor em um individuo do Panama, etc.) que, 
tanto nas formas cistdcas j ovens, como nos cistos bem desenvolvidos, nao 
apresentam septos. 

AMs, em um mesmo parasita, podemos observar cistos divididos 
em lojas ao lado de cistos que nao apresentam septos no seu interior £ 
o que se da com o sarcosporidio do boi estudado por Wilson e Macdo- 
NALD (1938) e com o 5. jacarinae n. sp. que descreveremos adiante. 

Enfim, o criterio da presen^a de uma capsula fibrosa espessa en- 
volvendo os cistos no genero Fibrocystis ( = Balbiania), capsula esta que 
seria ausente no genero Sarcocystis, nao nos parece um carater suficien- 
te para estabelecer uma distingao entre aqueles dois generos. Efetiva- 
mente, pudemos observar no S. darlingi (Fibrocystis darlingi dos auto- 
res que aceitam a distingao dos dois generos) cistos localizados nos pul- 
moes (Fig. 5), ganglios linfaticos (Fig. 3), musculos (Fig. 6), etc. sem 
capsula fibrosa envolvente. Pelo contrario, em alguns Sarcocystis vamos 
observar reagao fibrosa pericistica mais ou menos intensa, como soe 
acontecer com o S. cruzi (Miescheria cruzi de Hasselmann) ou com o 
S. benoiti (Besnoitia besnoiti de FRANCO e Borges). 

Mais prec^rio e, ainda, o criterio da localizacao no tecido conjunti- 
vo subcutaneo (Besnoitia) e no tecido conjuntivo dos drgaos internoa 
(Fibrocystis) proposto por Babudieri e outros para carater diferencial 
entre os generos Besnoitia e Fibrocystis. 

Consideremos agora o genero Miescheria proposto por Blancharp 
(1885). Segundo este autor os parasitas do genero Miescheria (fam. 
Miescheridae) se caracterizariam por possuir membrana envolvente del- 
gada e anista em contraposiQao aos sarcosporidios do genero Sarcocystis 
que teriam a membrana espessa e atravessada por finos canallculos. Ora, 
este criterio e falho porquanto um mesmo parasita pode apresentar 
ambos aqueles aspectos e ainda outros caracteres conforme a fase de 
evolugao do cisto. 

0 genero Miescheria, negado por muitos autores, foi revalidado por 
Hasselmann (1923) com um criterio algo diferente do conceito de 
Blanchard, para o parasita do cora?ao do boi. 

Hasselmann (1918, 1923, 1926), na quasi totalidade dos bovinos 

que estudou no Distrito Federal, encontrou o tecido cardiaco parasita- 
do por um sarcosporidio, enquanto os musculos estriados se apresenta- 
vam indenes. Considerando a localizacao especial deste parasita incluiu-o 
no genero Mischeria sob a denominacao de Miescheria cnizi n. sp. Ora, 
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vimos que o criterio da sede e precario para podermos, nele fundamenta- 
dos, estabelecer uma distingao de generos de Sarcosporidia. Demais, a lo- 
calizagao no tecido cardiaco se observa em outras especies de Sarcocys- 
tis que, no caso do boi, e o S. fusiformis Railliet, 1879. De qualquer ma- 
neira, como assinala Babudieri (1932): 

"... si tratterebbe tutt'al piu di una specie a s§ e non 
mai di un genere". 

Tal especie, alias, ja se encontra em Wenyon (1926) incluida no 
genero Sarcocystis sob a designagao de S. cruzi (Hasselmann, 1923) 
embora Babudieri pretenda chamar a si a prioridade de tal inclusao, 
quando afirma: 

"Mantengo sia pure con qualquer dubbio la distinzione 
proposta dal Hasselmann fra tale parassita e il Sarcosporidio 
cardiaco per cui propongo il nome di Sarcocystis cruzi in sos- 
tituzione di Miecheria cruzi di Hasselmann". 

Vejamos, enfim, os generos Ileocystis, Lymphocystis, Gastrocystis e 
Haplogastrocystis. 

Noller (1929), que indue Balbiania mucosa Blanchard, 1885 no 
genero Glohidium, faz cair em sinonimia de Globidium mucosum (BLAN- 
CHARD, 1885) o Illeocystis macropodis Gilruth e Bull, 1912 e o Haplo- 
gastrocystis Chatton, 1912 (genero creado por este autor para incluir 
o Sarcocystis macropodis Gilruth e Bull, 1912). 

Wenyon (1926) mantem o conceito de Noller incluindo o parasita 
de Blanchard no genero Globidium com o nome de Globidium mucosae 
mas, nao faz cair em sua sinonimia Ileocystis macropodis Gilruth e 
Bull, 1912 (Syn.: Lymphocystis Gilruth e Bull, 1912 e Sarcocystis 
macropodis Gilruth e Bull, 1912), que conserva sua individualidade 
com o nome de Globidium macropodis (Gilruth e Bull, 1912). 

Triffit (1926-1927), conserva a classificagao e a sinonimia de 
Noller (1920). 

Como vimos atras, Coutelen (1933) mostrou que os parasitas es- 
tudados por Blanchard (1885), por Gilruth e Bull (1912), por 
Wenyon e Scott (1925) e por Triffit (1926-1937) pertencem a uma 
dnica especie: Sarcocystis mucosae (Blanchard, 1885)- Assim, pois, 
Balbiania wMcosa Blanchard, 1885, Ileocytis macropodis Gilruth e 
Bull, 1912, Lymphocytis macropodis Gilruth e Bull, Sarcocystis 
macropodis Gilruth e Bull, 1912, Globidium macropodis (Gilruth e 
Bull, 1912), Haplogastrocystis macropodis (Gilruth e Bull, 1912), 
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Gastrocystis macropodis (Gilruth e Bull, 1912), sao sinonimos de Sar- 
cocystis mucosae (Blanchard, 1885). 

Em conclusao, no estado atual dos nossos conhecimentos sobre a 
morfologia e o ciclo evolutivo dos Sarcosporidia, nao pdemos estabelecer, 
com base racional, uma subdivisao desta classe de protozoario. A distin- 
<jao entre os gSneros: Sarcocystis Lankester, 1882, Balbiania Blan- 
chard, 1885 (Syn.: Fibrocystis Hadwen, 1922), Besnoitia Franco e 
Borges, 1916, Miescheria Blanchard, 1885, Ileocystis Gilruth e Bitll, 
1912, Lypiphocystis Gilruth e Bull, 1912, Haplogastrocystis Chatton, 
1912 e Gastrocystis Chatton, 1910, e artificial e todos os parasitas 
devem ser incluidos em um unico genero: o genero Sarcocystis Lankes- 
ter, 1882. 

Sarcocystis darlingi Brumpt, 1913 

Autopsiando um exemplar de Didelphis aurita capturado em mea- 
dos de 1938 na Serra do Cubatao, Estado de Sao Paulo, e enviado ao 
Departamento de Zoologia da Faculdade de Filosofia Ciencias e Letras 
da Universidade de Sao Paulo, encontrou-o o dr. Sawaya intensamente 
parasitado por um Sarcosporidia. fiste se apresentava sob a forma de 
pequenos nodulos de cor esbranquigada, arredondados, ovoides ou fusi- 
formes, de dimensoes muito variaveis, espalhados por todo o organism©. 

Parte do material obtido na autopsia foi enviado ao prof. S. B. 
Pessoa, que no-lo cedeu para estudo, pelo que consignamos aqui os nossos 
pgradecimentos. 

Examinamos tambem o material do dr. P. Sawaya, a quern nao 
podemos deixar de agradecer muito. 

Estudando esse material chegamos a conclusao de que se trata de 
um Sarcocystis observado pela primeira vez, em 1910, por Darling, em 
um Didelphis sp. capturado em Canal Zone, Panama, e denominado por 
Brumpt (1913): Sarcocystis darlivgi. 

Como observamos algumas localizagoes e certos caracteres nao as- 
signalados por Darling, julgamos oportuno fazer uma descriQao deta- 
Ihada do parasita estudado. 

fiste sarcosporidio se apresenta, em geral, sob a forma de cistos 
cheios de esporozoitos bem desenvolvidos- Em alguns casos encontramos 
cistos jovens- Nao observamos formas iniciais de evokiQao. 

1.) — Os cistos considerados em con junto. 

Os cistos localizam-se no tecido celular subcutaneo, nos musculos 
estriados (Fig. 6, 7 e 8), nos tendoes e aponevroses, na parede do tubo 
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esofago-gastro-intestinal, no mesent^rio, no miocardio (Fig. 9), no pc- 
ricardio, nos pulmoes (Fig. 5), no baco, nos ganglios linfaticos (Fig. 3) 
e no pancreas. 0 parasitism© e muito intense nos musculos, nos pulmoes 
e, sobretudo, nos ganglios linfaticos (Fig. 3). 

As dimensoes dos cistos sao muito variaveis nao s6 de 6rgao para 
orgao, mas ainda em um mesmo orgao; alguns sao visiveis macroscopi- 
camente e outros somente ao microscdpio. Como dimensoes mdximas de 
cistos bem desenvolvidos e cheios de esporozoitos encontramos: compri- 
mento: 1.495 micra; largura: 1.095 micra. 

Quanto k forma, observamos predominantemente cistos arredonda- 
dos ou ovoides. Entretanto, principalmente no tecido muscular encontra- 
mos cistos fusiformes (Fig. 7). Em ganglios linfaticos pudemos ainda 

verificar a presen^a de cistos divididos por um septo median© for- 
mando uma cavidade cistica bilocular (Fig. 3). Nao conseguimos esta- 
belecer si se trata realmente de cistos biloculares ou de dois cistos que, 
pela sua justaposiqao, assumiram a forma bemisferica. Temos a impres- 
sao, todavia, de que a primeira hipdtese d a mais exata. 

2.) — A PAREDE CfSTICA! 

Nos cistos pequenos, localizados principalmente no interior de fibras 
musculares observamos ua membrana de duplo contorno, delgada (2 a 3 
micra), homogenea e hialina, coravel em rdseo pela hematoxilina-eosina 
e intensamente coravel pela hematoxilina-ferrica. fiste aspecto e seme- 
Ihante ao que observou Ferret (1903) no Sarcocystis tenella. 

Em outros cistos, de pequena e medias dimensoes, encontramos ua 
membrana mais espessa (4 a 5 micra), finamente estriada em sentido 
radial (Fig. 8). Tal aspecto e analogo ao d^scrito por Ferret e, poste- 
riormente, observado por Babudieri (1932) no Sarcocystis tenella. A 
estria?ao radial, coravel mais ou menos intensamente pela hematoxilina 
ferrica, nao coincide com a estriagao da fibra muscular que contdm o 
cisto, como ja assinalara Boettcher (1869) no porco e como demons- 
traram pesquisadores posteriores. As vezes temos a impressao de que a 
membrana cistica e formada por pequenos prismas, ou melbor, pirami- 
des justapostas e repousando sobre um delgado estrato basdfilo (cora 
vel em roxo palido pela hematoxilina-eosina) e em contato com os espo- 
rozoitos. 

Em cistos bem desenvolvidos, grandes e cheios de esporozoitos, ob- 
servamos uma membrana espessa (8,5 a 9 micra) constituida por duas 
camadas: uma externa, mais ou menos homogenea ou finamente estriada 
tangencialmente (circularmente), coravel em roseo pela hematoxilina- 
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eosina, em vermelho pelo van Gieson e em azul pelo Mallory; outra in- 
terna, estriada, ainda tangencialmente, coravel em roxo palido pela he- 
matoxilina-eosina, em amarelo pelo van Gieson e em vermelho pelo Mal- 
lory. Estas coloragoes se acentuam no limite interno da camada interna. 

No sen maximo de complexidade a parede cistica mede 10,5 a 13,5 
micra de espessura e ae compoe de 3 camadas concentricas (Figs. 1 e 
2): 1.°) uma camada externa, homogenea ou ligeiramente estriada con- 
centricamente, coravel em rdseo pela hematoxilina-eosina, em vermelho 
pelo van Gieson e em azul pelo Mallory; 2.°) um estrato m&lio nitida- 
mente estriado tangencialmente, coravel em rdseo-arroxeado pela hema- 
toxilina-eosina, em vermelho azulado (ou estrias vermelhas entremeadas 
com estrias azuis) pelo Mallory e em alaranjado (estrias amarelas e 
outras vermelhas) pelo van Gieson; 3°) uma camada interna, coravel em 
roxo pela hematoxilina-eosina, em amarelo pelo van Gieson e em verme- 
lho pelo Mallory. Em cortes delgados (3-4 micra) corados pela hemato- 
xilina-eosina esta camada interna se apresenta formada por delgadas 
trab^culas ou filamentos dispostos perpendicularmente ou obliquamente 
S, superffcie da parede, trabeculas ou filamentos que, na parte externa, 
se confundem insensivelmente com a camada m^dia e, na parte in- 
terna, se condensam em uma delgada lamina, mais intensamente ba- 
sdfila (roxo) e em contato direto com os esporozoitos contidos no 
interior dos cistos. As vezes, as traberculas ou filamentos se apre- 
sentam ramificados e anastomosados formando um reticulo delgado. 
Nesta ultima camada, facilmente dissociavel, encontramos esparsos 
grandes mVIeos alongados e vesiculosos. Pelas suas dimens5es e caracte- 
res morfoldgicos nao sao esporozoitos que penetraram na parede cistica. 

0 aspecto da parede cistica acima descrito se verifica particnlar- 
mente nos cistos localizados no miocardio, nos pulmoes e nos musculos. 
file ^ an^logo ao descrito por Alexeteff (1913) e observado por outros 
no Snrcocystis teneVa e em outros parasitas do mesmo genero. 

No interior dos cistos nao encontramos septos dividindo-os em lojas. 
Em tdrno de alguns cistos, sem distin^ao de tecido ou 6rg5o, ob- 

servamos reacao fibrosa mais ou menos intensa. Outras vezes a reacjao 
fibrosa pericistica e muito peouena ou nula. Por vezes, em redor dos 
cistos, ha uma infiltragSo parvi-celular muito discreta. 

3.) — Sporozoitos 

Nao pudemos observar os esporozoitos a fresco. Estudamo-los em 
esfregains de conteudo cistico corados pelo Giemsa ou pelo pandtico de 
Pappenheim ou em cortes delgados corados pela hematoxilina-eosina. 
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Nos cistos pequenos, jovens, os esporozoitos se apresentam como 
pequenos bastonetes grosses ligeiramente curvos, de dimensoes variaveis 
e com citoplasma homogeneo ou finamente granuloso e nucleo central. 

Os esporozoitos bem desenvolvidos (Fig. 10) apresentam forma de 
banana ou de crescente, com uma das extremidades romba e a outra 
mais delgada. Suas dimensoes nao coincidem com as citadas por Darling 
(1910): 

Darling N6s 

Comprimento  10-12 micra 10,9 — 12,4 micra 
Largura  4 micra 1,8 — 2,5 micra 

Em esfregagos corados pelo Giemsa os esporozoitos mostram um 
nucleo com cromatina mais ou menos condensada, situado na parte media 
ou ligeiramente deslocado para a extremidade romba. Em torno do nucleo 
e em toda a metade mais delgada observam-se granulagoes grosseiras, 
coraveis em vermelho levemente arroxeado pelo Giemsa. Na parte res- 
tante o citoplasma e homogeneo ou ligeira e finalmente granuloso. Nao 
se nota membrana envolvente diferenciada. 

No interior de alguns cistos, em geral, imediatamente para dentro 
da membrana cistica, podemos observar alguns grupos de celulas com 
citoplasma granuloso (granulagoes basofilas) e nucleo com cromatina 
mais ou menos condensada: esporoblastos (Fig. 4). 

Sarcocystis jacarinae, n. sp. 

Em autopsia de um "tiziu" (Volatinia jacarina L.) capturado nos 
arredores de S. Paulo, onde este passaro e muito frequente, verificamos 
a presenga de um Sarcocystis parasitando intensamente os musculos es- 
triados. fiste sarcosporidio e semelhante ao Sarcocystis oliverioi Pessoa 
1935, parasita do Foryus passerinus L., quanto a localizagao, caracteres 
dos cistos e dimensoes dos esporozoitos. Adotando, porem, o criterio se- 
guido pela generalidade dos autores, de classificar as especies deste grupo 
de protozoarios pelo hospedeiro, julgamos tratar-se de uma especie nova, 
para a qual propomos a denominagao de Sarcocystis jacarinae, n.sp. 

Damos a seguir a descrigao da nossa nova especie. 

1.)'— OS CISTOS CONSIDERADOS NO SEU CONJUNTO 

Os cistos, extremamente numerosos, localizam-se exclusivamente no 
tecido muscular estriado (Figs. 11 e 12), particularmente nos musclos 
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peitorais e alares, onde sao vistos aos milhares. Nao foram observados 
no miocdrdio, nos tendoes e aponevroses, no tecido conjuntivo sub-cuta- 
neo, nos ganglios linfaticos, e nos pulmoes. 

Por circunstancias alheias a nossa vontade nao pudemos examinar 
o tubo esofago-gastro-intestinal, o figado, o pancreas e os orgaos genito- 
urinarios. 

Sao, na sua grande maioria, fusiformes; alguns, todavia, apresen- 
tam forma ovoide ou elipsoidal. 

Suas dimensoes sao extremamente variaveis chegando os maiores a 
medir 1.548 micra de comprimento por 152 micra de largura. 

2.) — Parede ci'stica e septos 

Em cistos muito pequenos (10-15 micra de diametro), localizados 
dentro da fibra muscular, observa-se ua membrana relativamente espes- 
sa, (2 micra), nitidamente distingulvel do sarcoplasma circunjacente, 
homogenea e coravel em vermelho pela hematoxilina-eosina (Fig. 15). 

Em outros cistos medios ou grandes, observamos ua membrana mais 
ou menos espessa, hialina em alguns pontos e estriada radialmente em 
outros, particularmente nos polos dos cistos. Esta estriagao nao coin- 
cide com a da fibra muscular envolvente. (Fig. 17). 

Enfim, em outros cistos bem grandes (Fig. 13) a parede e relati- 
vamente delgada, medindo 2,2 — 2,5 micra de espessura. £ homogenea 
e hialina corando-se em roseo pela hematoxilina-eosina. Ela se condensa, 
as vezes, na face interna onde assume uma coloragao ligeiramente ba- 
sofila (roxo palido pela hematoxilina-eosina). Nao se consegue, entre- 
tanto, distinguir camadas diferenciadas. 

Nao se observam nucleos na membrana cistica. 

Da face interna dessa membrana destacam-se delgados septos que 
dividem o interior dos cistos em lojas poliedricas irregulares, de dimen- 
soes variaveis. Em alguns cistos todas as lojas se encontram cheias de 
esporozoitos, como se pode deduzir do exame de cortes seriados; em ou- 
tros, porem, as lojas mais centrais se acham livres de esporozoitos e 
cheias de substancia mais ou menos granulosa, coravel em roseo pela he- 
matoxilina-eosina. Nesta parte central os septos sao, entao, bem visi- 
veis, corando-se em roxo palido pela hematoxilina-eosina. (Fig. 13). 

Observam-se, entretanto, alguns cistos grandes, medios ou pequenos, 
que nao apresentam septos no seu interior, enchendo os esporozoitos 
completamente o cisto. 



362 MAURO PERETRA BARRETTO 

Nao se encontra reagao fibrosa pericistica, mesmo leve (Fig. 13). 
Em redor de alguns cistos e em pontos situados a uma certa distancia 
deles nota-se, por vezes, pequena infiltra^ao parvi-celular. 

3.) — CONTEUDO CfSTICO 

Alguns cistos pequenos, situados no interior de fibras ainda mais 
ou menos conservadas, apresentam-se cheios de celulas poliedricas irre- 
gulares, em geral, com nucleo grande mais ou menos compacto e cito- 
plasma finamente granuloso. (Fig. 16). 

Em cistos maiores observamos as celulas poliedricas com nucleo 
pequeno, citoplasma vacuolizado e cheio de granulagoes basofilas gros- 
seiras e irregularmente distribuidas (Fig, 17). As vezes, observamos ao 
lado dessas celulas aglomeradas mais ou menos grandes de esporozoitos 
pequenos. 

Enfim, no seu maximo de desenvolvimento os cistos, em geral, di- 
vididos em lojas, mas podendo deixar de o ser, se mostram cheios, total 
ou parcialmente, de esporozoitos numerosos e pequenos. 

Nao pudemos observar os esporozoitos a fresco, nem conseguimns 
esfregagos de conteudo cistico. Estudamos os esporozoitos em cistos 
rotos, em cortes delgados corados pela hematoxilina-eosina e pelo Giem- 
sa (Fig. 14). 

Apresentam-se sob a forma de bastonetes curtos e ligeiramente re- 
curvados ou de pequenos crescentes, com uma das extremidades ligeira- 
mente mais afilada que a outra. 

Medem 2,4 a 2,8 micra de comprim. por 1,5 a 2,0 micra, de largura. 
0 nucleo e central, com cromatina mais ou menos condensada, e o 

citoplasma e homogeneo ou fina e ligeiramente granuloso. 

SUMMARY 

The A. reviews the literature dealing with the systematic position 
of Sarcosporidia Butschli, 1882 and concludes that most modern authors 
think that these Protozoa should be definitively separated from Cnidos- 
poridia Doflein, 1901, as well as from Telosporidia Schaudinn, 1900 or 
Sporozoa s. str. Leuckart, 1879, edem. Wenyon, 1926. 

Studying the cystic wall of Sarcocystis darlingi Brumpt, 1913, the 
A. shows that Sarcosporidia have highly differenciated and nucleated 
membranes which, due to its great complexity and by stainning charac- 
ters, is of parasitic origin. Thus, in the evolution of these parasites there 
is a cellular differentiantion; some ceils form the protective cystic wall, 
while others give rise to the sporozoits. (Spores or merozoits of othei 
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authors). For this reason, Sarcosporidia are completetly different from 
Sporozoa s. sir. (=Telosporidia of authors) and are near Cnidosporidin; 
but they differ from the latter because they are not able to form the 
highly complex spore which Cnidosporidia do. 

The A. concludes that Sarcosporidia Butschli, 1882, should consti- 
tute a classe of Plasmodroma Doflein. 1001, between Sporozoa s. str. 
Leuckart, 1879-, emend. Wenyon, 1926, and Cnidosporidia Doflein, 
1901. 

He also studies the subdivision of Sarcosporidia and, based in litera- 
ture and in facts observed concludes that, in the present stage of our 
knowledge on the morphology and evolutive cycle of these Protozoa, we 
are unable to give a classification of Sarcosporidia. The A. considers the 
distinction between the following genera artificial: Sarcocystis Lan- 
kester, ISSl-Balbiania Blanchard, 1882 (syn.: Fibrocystis Hadwen, 
1922), Miescheria Blanchard, 1885, Gastrocystis Chatton, 1910, "pro 
parte", Tleocystis Gilruth and Bull, 1912, Haplogastrocystis Ctiatton, 
1912 and Besnoitia Franco and Borges, 1916, and that these parasites 
should be included in only onge genus, i. e., Sarcocystis Lankester, 1882. 

Sarcocystis darlingi Brumpt, 1913 is also report-d as parasiting 
Didelphis aurita from Sao Paulo, Brasil; places of attachement and 
characters not described by Darling who, for the f rst time described 
this parasite in 1910, in Canal Zone, Panama, are g ^en. 

Finally the A. reported a new species of Sai cocystis found in the 
striated muscles of "tiziu" (Volanitia jacarina L.) caught near Sao 
Paulo, Brasil, and proposes the name Sarcocysf s jacarinae for it. 

This Sarcosporidia is characterized as foUows: 
Fusiform or ovoid cysts with extremely variable dimensions (Ma- 

ximum: 1.458 x 152 micra), situated primitively in muscular tissue. 
Cystic wall thin (thickness: 2.2 to 2.5 micra), hyaline or radially stria 
ted and without visible nuclei. Cysts generally divided by thin septa in 
irregular polyedric compartments which are full of "sporozoits". Some 
times, in the central part of the cysts, these compartments do not show 
"sporozoits", but are full of a eosinophilic hyaline or granulous substan- 
ce. The "sporozoits" have the shape of curved rods or are crescent or 

banana-shaped. One of the extremities is more slender than the other. 
They measure 2.4 to 2.8 micra by 1.5 to 2.0 micra and show a central 
condensed (not vesiculous) nucleus and hyaline or granulous cytoplasm. 
Sporoblats are seen in some cysts side by side with "sporozoits". The 
small cysts are full of irregular polyedric cells with basophilic granules, 

Pericystic fibrous reactions were never observed. 
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Fig-. 1—• Corte de parede de cisto de S. darlingi localizado no pulmao. Col. pela 
hematoxilina-eosina. 1) estrato externo, hialino; 2) estrato medio, es- 
triado paralelamente a superficie do cisto; 3) estrato interno trabe- 
culado; 4) nucleo do estrato interno (L. Ebstein foe. Secgao de Des. 
Fac. Med. Univ. S. Paulo). 

Fig. 2 — Desenho esquematico da parede cistica do S. darlingi. mc membrana 
cistica; ee estrato externo; em estrato medio; ei estrato interno; ep 
esporozoitos; eb e£*poroblasto; n nucleo do estrato interno; tc tecido 
conjuntivo pericistico. 
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Fig1. — Corte de cistos de S. darlingi localizados em gangdio linfatico — Col. 
pela hematoxilina-eosina (L. Ebstein for. Sec. Des. Fac. Med. Univ. Sao 
Paulo) . 

Fig. 4 — Corte de cisto de S. daili)igi localizado em ganglio linfatico. Delalhe da 
microfoto precedente mostrando a presenga de esporoblastos no interior 
do cisto. Col. pela hematoxilina-eosina (L. Ebstein fot. Sec. Des. Fac. 
Med. Univ. S. Paulo). 

Fig. 5— Corte de cisto S. darlhigi localizado no pulmao. Col. pela hematoxilina- 
eosina (L. Ebstein fot. Sec. Des. Fac. Med. Univ. S. Paulo). 

Fig. 6 — Corte de cisto de S. darlingi localizado no tecido muscular estriado. Col. 
pela hematoxilina-eosina (L. Ebstein fot. Sec. Des. Fac. Med. Univ. 
S. Paulo) . 
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Fig. 7 — Corte de cisto de S. darlingi localizado no tecido muscular estriado. 
Col. pela hematoxilina-eosina (L. Ebstein fot. Sec. Des. Fac. Med. Univ. 
S. Paulo) . 

Fig. 8 — Corte de cisto jovem de S. darlingi localizado no tecido muscular estria- 
do. Podem-se ver os restos da fibra muscular que contem o cisto. Col. 
pela hematoxilina-eosina (L. Ebstein fot. Sec. Des. Fac. Med. Univ. 
S. Paulo). 

Fig. 9 — Corte de cisto de S. darlingi localizado no miocardio. Col. pela hema- 
toxilina-eosina (L. Ebstein fot. Sec. Des. Fac. Med. Univ. S. Paulo). 

Fig. 10 — Esfregago de conteudo cistico de S. darlingi esporozoitos. Col. pelo 
May-Griinwald-Giemsa (L. Ebstein fot. Sec. Des. Fac. Med. Univ. Sao 
Paulo) . 
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Fig. 11 — Corte transversal de cisto de S. jaearinae n. sp. localizados no tecido 
muscular estriado. Col. pela hematoxilina-eosina (L. Ebstein fot. Sec. 
Des. Fac. Med. Univ. S. Paulo) . 

Fig. 12—-Corte longitudinal de cisto de S. jaearinae n. sp. localizados no tecido 
muscular estriado. Col. pela hematoxilina-eosina (L. Ebstein fot. Sec. 
Des. Fac. Med. Univ. S. Paulo) . 

Fig. 13 — Corte transversal de cisto de S. jaearinae n. sp. mostrando os septos que 
dividem o cisto em lojas e as lojas centrais livres de esporozoitos. Col. 
pela hematoxilina-eosina (L. Ebstein fot. Sec. Des. Fac. Med. Univ. 
S. Paulo) . 

Fig. 14 — Corte de cisto roto de S. jacaiinae, n. sp., mostrando os esporozoitos no 
seu interior. Col. pelo Giemsa (L. Ebstein fot. Sec. Des. Fac. Med. Univ. 
S. Paulo) . 
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Fig. 15 — Cisto de S. jacarinae no interior de uma fibra muscular perfeitamente 
conservada. Col. hematoxilina-eosina. (L. Ebstein fot. Sec. Des. Fac. 
Med. Univ. S. Paulo). 

Fig. 16 — Pequeno cisto de S. jacarinae cheio de celulas poliedricas irregulares 
com nucleo mais ou menos compacto e citoplasma finamente granuloso, 
ao lado de outro cisto maior cheio de esporozoitos. Col. hematoxilina- 
eosina. (L. Ebstein fot. Sec. Des. Fac. Med. Univ. S. Paulo). 

Fig. 17 — Cisto medio de S. jacarinae. Nota-se a estriagao radial da membrana, 
estriagao esta que nao coincide com a da fibra muscular. Nota-se ainda 
a presenga de celulas poliedricas irregulares com nucleo mais ou menos 
condensado e granulagoes basofilas grosseiras no citoplasma. Col. hema- 
toxilina-eosina. (L. Ebstein fot. Sec. Des. Fac. Med. Univ. S. Paulo). 



L P. Barrett# — t. ontribuigao ao estudo dos Sarcoaporidia Butschli 1882 — Est. 

S 

Fig. 15 Fig. 16 

r 

- IUI 

6 
'V 

Fig. 17 





Vol. 1.° — Artlgo 10.® 

OS COLIN EOS DO MUSEU PAULISTA 

II — Dcicrifio de uma nova especie do genero Oreopeplus F. Lane & Moure, 1938 

(CURCULIONIDAE, CHOLINAE) 

p o r 

Frederic© Lane & P. J. Moure cmf. 

Descrevemos em 1938 um colineo (Oreopeplus badius F. Lane & 
Moure), que conquanto afim do genero Sclerosomus, tinhamos jul- 
gado possuir caracteres suficientes para constituir um novo genero. 
Recentemente, Marshall colocou o nosso genero e especie em sinoni- 
mia de Sclerosomus coccosus Fahr. Baseamos o nosso trabalho na bi- 
bliografia do grupo, quando elaboramos a descrigao do novo genero, 
pois nao tinhamos a mao material de confronto. Lacordaire, que 
vasou a sua descrigao generica no genotipo de Schonherr, Sc. inrom- 
modus Gyll., nela aponta caracteres que so essa especie possue e que 
sao alheios as outras especies, posteriormente incluidas no genero. Se- 
gundo Lacordaire o genotipo e glabro, com excepgao dos epimeros 
mesotoracicos, que sao revestidos de escamas brancas; o escapo, das 
antenas nao atinge os olhos; os elitros sao paralelos nos tres quartos 
anteriores e mais largos que o protdrax. Na figura do mesmo inseto 
os olhos representados em detalhe da cabe^a sao mais arredondados 
que ovalares, apesar de figurarem na mesma descrigao como ovais. 
Todos estes caracteres concordam com a descricao original de Scho- 
nherr. Em sua chave, Heller estabelece caracteres inteiramente 
alheios ao genero Sclerosomus, como ja tivemos ocasiao de apontar 
em nosso trabalho anterior. 

Examinando-se a descrigao original de Sclerosomus. verificamos 
que concorda com os seguintes caracteres apontados por Lacordaire: 
Corpo glahro, antenas com o escapo quasi atingindo os olhos e inse- 
ridas no meio do rostro. As especies do "grupo" coccosus apresentam 
um aspect© geral diferente do gendtipo, pela sua forma fortemente 

<388 — 24 
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atenuada para tras, logo abaixo dos humeros; seu forte revestimento 
escamoso; a carencia de pontos aprofundados entre as series de tu- 
berculos; as antenas estao inseridas no tergo distal do rostro e o escapo 
atinge a margem inferior dos olhos. Feitas estas consideragoes, pen- 
samos ser necessaria uma nova disposigao para esse grupo. 

Sugerimos para Sclerosomus Schonherr, os seguintes caracteres: 
quasi glabro, os elitros subparalelos em grande extensao, os intersti- 
cios entre os tuberculos com pontos profundos; as antenas inseridas 
cerca do meio do rostro, o escapo nao atingindo o bordo inferior dos 
olhos; os humeros ligeiramente proeminentes para frente, acutangu- 
los; os elitros na base nao superando a iargura do tdrax; pronoto sub- 
liso no centro. Genotipo: Sclerosomus incommodus Gyll. 

Para o genero Oreopeplus F. Lane & Moure, por nos ja definido, 
propomos as seguintes especies: Sclerosomus coccosus Fahraeus, 1844 
(genotipo), Sclerosomus albomarginatus Chevrolat, 1879, Sclerosomus 
tuberculosus Chevrolat, 1879, Sclerosomus humeralis Chevrolat, 1879 
e Sclerosomus alboscutellatus Chevrolat, 1879. 

As especies Sclerosomus atomarius Desbr. d. Loges, 1906, e Scle- 
rosomus obliteratus Desbr. d. Loges, 1906, possivelmente pertencem 
ao genero Kangoropus. 

0 Sclerosomus laticauda Champion, 1904, pensamos merecer um 
genero a parte. 

Sem material de confronto, em especial os tipos, e imposslvel para 
nos elucidar convenientemente a questao. Torna-se evidente, no en- 
tanto, a utilidade de uma revisao do agrupamento SCLEROSOMUS. 

Oreopeplus callinotus, n. sp. 

Niger, fulvo-rufo-squamosus, tribus lineis in pronoto longitudinalibus et macula 
parva utrinque elongata alhido-squamosis; in elytris linea utrinque conspicua supra 
carinam et hie illic maculis irregulariter sparsis etiam albido-squamosis. 

Elongatus, elytris oblongo-subtriangularibus, apice late conjunctium rotun- 
datis; valde tuberculatus, tuberculis in pronoto irregulariter, in elytris seriatim 
dispositis; series prima suturalis simplex, secunda et tertia (haec vero tantum 
tertium distale attingens) dupla; quarta antice et postice abbreviata, simplex; 
quinta, supra carinam lateralem instructa, initio dupla, deinde post elevationem 
tuberculis majusculis efformat am simplex; sexta, in parte abrupte reflexa simplex, 
etsi initio aliquantulum irregularis. 

Oblongo, alongado, com o tegumento negro, superiormente tuber- 
culado, os tuberculos arredondados, lustrosos, os intersticios opacos, 
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minutamente chagrinados, revestidos de escamas flavo-rufas, as orna- 
mentagoes de escamas brancas mais largas. 

Cabe^a globosa, na frente com tuberculos obsoletos e confluentes, 
com raras pontua^oes grossas, de cada lado, no bordo exterior da 
fronte, contiguas a margem supero-interna dos olhos, com franja de 
escamas brancas entremeadas de outras menos numerosas rufo-flavas, 
na regiao genal com uma franja menos conspicua que bordeja os olhos 
na parte infero-externa, no vertice com pontuayao fina, obsoleta; entre 
os olhos com uma pequena fovea alongada. A regiao inferior da ca- 
bega com pontuagao esparsa e escamas piliformes diminutas e com um 
fino sulco longitudinal que atinge a base do rostro, proximo a este com 
uma pequena fovea. O rostro robusto, uniformemente arqueado, com 
pontuagao fina, quasi obsoleta e muito esparsa; proximo a fronte um 
pouco escabroso, na frente e base formando uma carena larga e acha- 
tada, que atinge em ponta a fovea frontal; o apice alargado. Olhos 
ovais, inferiormente atenuados. Antenas inseridas no ter§o distal do 
rostro, o escapo embutido, delgado, no apice clavado e atingindo o bordo 
inferior dos olhos, o funiculo glabro, com sete articulos ornados de 
umas poucas cerdas; o 1° com % partes do comprimento dos tres 
seguintes em conjunto; a clava fusiforme, um tanto alongada, reves- 
tida de densa e fina pubescencia parda. 

Protdrax globoso, um pouco mais largo que longo, a largura no 
meio quasi atingindo a maior largura dos elitros na regiao basal, o 
bordo anterior muito adelga^ado e avan^ando levemente sobre o ver- 
tice da cabe<ja, levemente sinuoso, constricto nos bordos laterals ante- 
riores, posteriormente declive na regiao prescutelar; o bordo posterior 
reto; revestido de tuberculos lustrosos, arredondados, irregularmente 
espa^ados e que se tornam menores e mais esparsos para as regioes 
laterals, sendo quasi ausentes no prosterno; os intersticios revestidos 
de pequenas cerdas piliformes, pouco densas no exemplar a mao, de 
c6r rufo-amarelenta. No meio do pronoto com uma faixa obliqua para 
o canto externo-posterior do pronoto, de escamas identicas mas um 
pouco mais largas que as da faixa central; de cada lado do protorax, 
na regiao mais saliente, com uma mancha alongada, longitudinal, de 
escamas identicas. O bordo antero-inferior do protorax chanfrado 
em arco. 

Escutelo diminuto, subquadrado, glabro, chagrinado, o apice largo 
anguloso. 

Elitros muito convexos. retos na base, depresses na regiao e^- 
cutelar, o?. cantos humerais correspondendo aos angulos posteriores do 
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protorax, alargados a seguir em pequena extensao e depois fortemente 
estreitados para os apices, o que da ao conjunto um aspecto triangular, 
os apices conjuntamente arredondados. Os tuberculos mostram a se- 
guinte disposigao em cada um dos elitros: uma linha singular sutural 
de tuberculos irregularmente espagados e desiguais em tamanho; uma 
serie dupla que se prolonga quasi ate o apice e uma outra que apenas 
alcanga o ter§o distal; uma serie simples curta e irregular seguida de 
outra formada sobre a carena lateral, dupla a principio ate um como 
tuberculo formado por dois tuberculos maiores, e depois continuando 
em serie simples; na parte abruptamente defiexa depois da carena 
existe uma outra serie simples, irregular no principio que se prolonga 
ate um pouco antes do apice, confluindo com a primeira serie dupla. 
Ladeando estas series encontra-se, de cada lado, uma serie de tuber- 
culos menores. 

Existe uma depressao larga no canto humeral que continua mais 
rasa entre a segunda serie de tuberculos e a carena lateral; entre a 
primeira e a segunda serie os espagos sao levemente excavados, apro- 
fundando-se na regiao apical, numa excavagao estreita, que volta em 
angulo agudo para a margem elitral; entre a sutural e a primeira serie 
na regiao apical existe tambem uma escavagao profunda de inicio e 
mais rasa em diregao ao apice, onde termina no rebordo. Entre a ca- 
rena lateral e a quarta serie de tuberculos existe uma faixa branco- 
escamosa manchada irregularmente de escamas fulvo-avermelhadaa; o 
resto obsoletamente salpicado de manchas branco-escamosas. 

A parte inferior do corpo quasi totalmente fulvo-avermelhado-es- 
camosa, com algumas escamas brancas entremeadas; as pernas fulvo- 
avermelhado-escamosas, nas tibias as escamas sao mais claras; as es- 
camas brancas dos femures sao mais alongadas que as fulvo-aver- 
melhadas. 

Processo prosternal estreito, o mesosternal um pouco mais largo, 
ascendente, o apice truncado; processo intercoxal posterior largo, la- 
teralmente com os bordos elevados, o apice obtusamente anguloso. 

Pernas robustas, os femures tuberculados, os tuberculos transver- 
salmente confluentes, achatados, munidos de escama piliforme, arma- 
dos de um pequeno dente, no ter^o distal; a margem interna das tibias 
levemente sinuosa, no apice bimucronadas, as medias e posteriores 
com franjas fulvo-cerdosas; a sola dos tarsos densamente velutinosa. 

HOLOTIPO (22.952) e dois paratipos (22.953 e 22.954) nas cole- 
^oes do Museu Paulista. 



Os colineoe do Museu Paulista 

Localidade tipo: Estado de Sao Paulo, Cantareira (900 mts. 
alt), XI-1910, H. Luederwaldt coll.. Paratipos do Estado de Minas 
Gerais, Teofilo Otoni, X1-1908, E. Garbe coll. 

ABSTRACT. 

The authors describe Oreopeplus callinotus, n. sp. 
Objections are made on the present status of Sclerosomua which the authors 

repute a conglomerate of groups with generic value. A revision of Scleroaomna is 
suggested as very convenient. 
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EXPLICACAO DAS FIGURAS 

Fig. 1 — Oreopeplus callinotus, n. sp. Paratipo n,c 22.953. 

Fig. 2 — Oreopeplus callinotus, n. ^p. Holotipo n.0 22.952. 

Fig. 3 — Oreopeplus callinotus, n. sp., Vista lateral do paratipo da fig. 1. 
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NOTAS SOBRE ALGUNS TINGITiDEOS DO BRASIL 

por 

Oscar Montr 

As presentes notas sao o resultado de estudos feitos de material que 
me tern sido enviado. Estou muito grato a todos aqueles que me tern 
auxiliado, remetendo-me especimes. Todos os tipos estao depositados na 
colegao do Autor e paratipos nas cole?6es do Autor e do Institute 
Biologico. 

1 — Eurypharsa championi Bergroth 

Os exemplares que examinei, discordam s6mente em possuir a area 
subcostal da metade para o fim, biseriada, em vez de uniseriada. 
Bergroth nada fala sobre os espinhos da cabe<ja, que sao bem longos 
e amarelo-palidos; os anteriores dirigidos para frente e alcan<jando o 
total do comprimento do primeiro segment© antenal; o mediano mais 
longo do que os anteriores e repousando entre eles; os posteriores diri- 
gem-se para a frente, quasi deitados sobre a superficie da cabe^a e 
abarcando a base dos anteriores. As carinas sao uniseriadas, com 
areolas urn tanto largas, sendo as laterais, na parte da por^ao trian- 
gular de um colorido escuro. 

7 exemplares, do Parque Jabaquara, S. Paulo, J. Guerin, col., 
22-1-1939. 

2 — Campylotingis machaerii Drake & Hambleton 

Muitos exemplares coletados em Ferreirea spectabilis All. (Su- 

cupira ou Angelim amargoso de folha larga), em 9-III-1937, em Belo 
Horizonte, Monte, col. 

.'i — Aristobyrsa latipennis (Champion) 

Um exemplar deste interessantissimo tingitideo foi coletado pelo 
Dr. Greg6rio Bondar, em Agua Preta, Baia. Esta especie e ate agora 
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citada de Bugaba (Panama), de onde provem o tipo. E a primeira cita- 
qao que se faz dele no Brasil. 

4 — Gargaphia decoris Drake 

Muitos exemplares de Erebango, G. Vargas, Rio Grande do Sul, 
coletados em solanacea silvestre, pelo Dr. M, VON Parseval; 4 exem- 
plares de Tremembe, S. Paulo, J. GufiRiN, col., em 16-IV. 

5 — Gargaphia lanei, n. sp. 

Alongada testacea, com nervuras foscas sobre os elitros e para- 
noia, Cabega com cinco espinhos amarelados; o par anterior curto e 
com as extremidades juntas; o median© erecto e o mais longo deles; 
o par posterior longo e levemente dirigido para fora. Antenas mode- 
radamente longas, castanhas e peludas; o 1° segmento castanho es- 
euro; os 2.° e 3.° um pouco mais claros, e o 4° escuro com base casta- 
nha. 0 1° segmento e o dobro do 2°; o 3° quasi tres vezes maior que 
o 4°. Rostro castanho quasi alcantjando a lamina transversal. 

Pronoto escuro, com secrecao esbranquiqada; a porgao triangular 
clara e largamente reticulada; tricarinada; as carinas um tanto gros- 
sas, uniseriadas e com areolas largas; as laterals sinuosas e curvadas 
na base. A vesicula piriforme e bem desenvolvida e nao langada sobre 
a cabeca. Paranotos moderadamente largos, levantado, bi-tri e depois 
quadriseriado na sua maior largura. Nas carinas, vesicula e parantos 
encontram-se longos pelos finos. 

filitros levemente apertados no meio, arredondados atras, com os 
apices justapostos; a area costal formada por areolas largas, biseriada 
na frente e depois triseriada, com areolas nao dispostas em carreiras 
regulares, com duas ou tres nervuras castanho-escuras; a subcostal na _ 
maioria triseriada; a discoidal larga, excavada; uma pequena mancha 
castanha, alongada na nervura que limita a margem externa da dis- 
coidal, quasi junto ao apice. Areolas totalmente hialinas, e na area 
sutural algumas nervuras foscas. A area costal as vezes e quadrise- 
riada, o alotipo tern 4 carreiras de um lado e 3 do outro. 

Comprimento: 3.65; largura, 1.37 mms. 

Holotipo (macho) e alotipo (femea) e 4 paratipos, coletados 

pelo autor, em 25-111-1937, em Belo Horizonte, Minas Gerais. 
A presente especie e proxima de G. torresi C. Lima, da qual se 

distingue pelos paranotos mais largos e nao angulados; a area costal 
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mais larga e as carinas um pouco mais altas. A especie e dedicada ao 
Dr. Frederico Lane, do Departamento de Zoologia de S. Paulo. 

6 — Tingis tecomae, n. sp. 

Mais comprido do que largo e completamente coberto com pelos finos, 
Cabe^a pequena e castanha, com cinco longos, eretos e pontudos es- 
pinhos; o par anterior estende-se alem do primeiro segmento antenal. 
Antenas peludas, curtas e grossas. 0 1° segmento, amarelo, grosso e 
duas vezes maior que o 2°; o 2° pardacento; o 8° o dobro do 4° e 
amarelo palido; o 4° terminado em massa, escuro e com base 
amarelada. 

Pronoto largo, um tanto elevado no centro, bastante pontilhado, 
tricarinado; carinas lateral's convergentes na porcao triangular e in- 
distintamente reticuladas; colo muito distinto, reticulado, levantado no 
meio. Paranota largo, levemente levantado, triseriado na frente e bise- 
riado no restante. 

filitros longos, arredondados atras; area costal triseriada, com 4 
nervuras transversais escuras; subcostal triseriada; discoidal longa 
passando o meio dos elitros, com quatro carreiras de areolas na ma 
maior largura e estreitada no apice e base. Sobre os elitros algumas 
manchas escuras. 

Sulco rostral alargando-se posteriormente e aberto atras, o rostro 
estendendo-se um pouco alem do 2° par de patas. 

Colorido geral amarelo claro, com manchas escuras e sobre as 
areas discoidal e sutural. As margens dos elitros, nervuras das areas 
discoidal e sutural, carinas com espinhos; o paranoto com dupla car- 
reira de espinhos. 

HOLOTIPO (macho) e alotipo (femea) e 25 paratipos coletados em 
Tecoma, sp. (Ipe), em Belo Horizonte, em 26-11-1938, pelo autor. 

Semelhante a Tingis colombiana Drake, mas deste se distinguindo 
pelo paranota triseriado; espinhos da cabeca mais longos; colorido 
mais claro; elitros mais estreitos e diferentemente marcados. 

7 — Leptopharsa sobrina, n. sp. 

Alongada, pardacenta, o pronoto castanho e algumas nervuras 
escuras. Cabeca castanha com cinco espinhos mais ou menos longos e 
grossos: o par anterior curto e dirigido para frente, os outros eretos 
e amarelados. O rostro alcanqando o mesoesterno, castanho e enegre- 
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cido na ponta. Pronoto levemente levantado, com a porgao triangular 
reticulada e a parte anterior coberta por densa secregao esbranqui- 
(jada; tricarinado, cada carina quasi indistintamente areolada e as 
laterais convergindo levemente atras. Paranota reflexo, estreito, bise- 
riado na frente e uniseriado oposto ao angulo. Vesicula pequena, es- 
treitada e levemente projetada para a frente. 

Elitros longos e estreitos; area costal um tanto larga, biseriada 
na frente com areolas pequenas, depois largamente uniseriada, e na 
parte final biseriada com largas areolas; subcostal muito larga, com 
4 carreiras de areolas na sua maior largura; discoidal com 3-4 carrei 
ras de areolas na sua parte mais larga, e com uma mancha de ner- 
vuras castanhas. A sutural cortada por nervuras pardacentas. 

Pernas amareladas. Antenas moderadamente longas; o 1° seg- 
mento, uma e meia vezes maior do que o 2°; o 8° quasi tres vezes o 
comprimento do 4°; este de igual comprimento do 1° e 2° juntos. 

Comprimento 2.87 mm.; largura 1.25 mm. 

Holotipo (macho) e alotipo (femea) e 20 paratipos coletados 
pelo autor em Aspidospermae Warmingii Muell. Arg., em Belo Hori- 
zonte, em 21-IV-1939. 

Esta especie e um tanto proxima de L. tenuatis Drake, nao pos- 
suindo a area totalmente biseriada; com area subcostal mais larga; e 
tendo 5 espinhos em vez de 3, sendo eles muito mais curtos do que os 
de L. tenuatis. 

8 — Leptopharsa heveae Drake & Poor 

Muitos exemplares de Fordlandia, coletados em Seringueira, por 
J. Johnson. 

9 — Leptopharsa illudens variantis Drake 

21 especimes, coletados em Aipim, pelo Dr. Pedrito SlLVA, em 
Agua Preta, Baia, 20-1-1939. 

10 — Tigava ferruginea, n. sp. 

Colorido geral ferruglneo e amarelo. Paranota, meio do pronoto, 
area costal, porgao triangular e patas, amareladas. Cabega rubra com 
tres espinhos, o frontal grosso e mais ou menos longo; os posteriores 
dirigidos para a frente, repousando sobre a cabega e passando os 
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olhos. Antenas muito longas, com os 1° e 2° segmentos ferrugineos; 
o 3° amarelado e o 4° preto, com base amarelada. O 1° quasi sete veze? 
maior que o 2° e tres vezes menor que o 3°. Pronoto um tanto elevado, 
bem puncturado; tncarinado, as carinas mui levemente levantadas; as 
laterals quasi obsoletas na parte da frente, e sem o menor vestigio de 
areolas; o colo bem largo. Paranota estreito, um pouco mais largo na 
parte anterior e quasi indistintamente uniseriado. 

filitros muito longos, arredondados atras; area costal, totalmente 
uniseriada, um pouco mais larga depois do meio; subcostal biseriada; 
discoidal curta e triangular, larga e com 5 carreiras de areolas na sua 
maior largura; sutural com manchas escuras. Pernas longas e ama- 
reladas. Corpo em baixo totalmente avermelhado- Rostro curto, ama- 
relado, com apice escuro, alcancando o primeiro par de patas; sulco 
rostral largo e raso. 

Comprimento: 5.00 mm.; largura 0,12 ram. 

Holotipo (macho) e alotipo (femea) e inuraeros paratipos cole- 
tados em Paneira {Bomhax, sp.), em 25-VII-1939. 

Esta especie e um tanto prdxima de T. convexicollis Champ., da 
qual se distingue pelo paranota mais largo e por ser especie maior. O 
autor agradece ao Dr. W. China, do British Museum, pela gentileza 
de ter comparado com o tipo de T. convexicollis ali depositado. 

11 — Tigava gracills, n. sp. 

Muito longa; cabeca com um s6 espinho frontal e curto, e um 
pouco coberta por secrecao branca. Antenas castanhas, muito longas e 
estrditas. 0 1° segmento muito longo, tres vezes maior que o 2°, este 
muito curto; o 3° tres vezes maior que o 4°; o 4° preto com a porcac 
basal castanha, e com alguns pelos. Rostro alcancando o mesoesterno, 
amarelado e com apice preto. Pronoto levantado, levemente puncturado 
e estreitado anteriormente; tricarinado, com a carina media um pouco 
mais erguida que as laterais que sao quasi obsoletas. Paranota seme- 
Ihante as carinas. 

filitros ferrugineos, a firea costal igual ao paranoto somente na 
parte posterior uniseriada, e ai apresentando 1-2 celulas manchadas 
de escuro: subcostal na maioria, bi-seriada; discoidal um pouco exca- 
vada, triseriada na sua maior largura; sutural manchada de preto. 
Patas amareladas. com tarsos escuros. 

Comprimento: 4.00 mm.; largura, 0,90 mm. 
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Holotipo (macho) e alotipo (femea) e 8 paratipos coletados na 
Lapinha (Lagoa Santa) sobre uma leguminosa (Papilionacea), em 
17-IV-1939. 

A especie e proxima de T. praecellens Stal, da qual se distingue 
pela area costal e pelos caracteres acima enumerados. 

12 — Leptodictya perita Drake 

12 exemplares coletados em uma graminea, na Serra do Cipc, 
km. 136, em 7-II-1939, pelo autor. E a segunda anotagao que se faz 
desta especie no Brasil, e ate entao somente conhecida do Rio Grande 
do Sul, de onde provem o tipo. 

13 — Leptodictya litigiosa, n. sp. 

Corpo oval alongado, de um colorido geral castanho, salvo a vesi-. 
cula e os paranotos que sao esbranquigados. Cabega com 5 longos espi- 
nhos; o par anterior um pouco mais longo do que o primeiro segmento 
antenal; o espinho medio, o mais comprido deles; o par posterior do 
mesmo comprimento do anterior e se lancando para frente mais ou 
menos acompanhando a superficie da cabeca. Esta coberta com bas- 
tante exudagao esbranquicada. Antenas medias no comprimento, cas- 
tanhas, os terceiro e quarto segmentos, cobertos de pelos; o 1° o dbbro 
do 2°; o 3° quasi tres vezes o comprimento do 4°. Pronoto elevado, 
castanho, coberto com exudagao branca, levemente puncturado, com 
tres carenas mais ou menos elevadas, com uma so carreira de areolas 
bem distintas, entretanto a carena media e indistintamente biseriada 
na frente. Paranotas largos, tocando a parte anterior das carenas late- 
rais, triseriado na frente e biseriado atras (dois paratipos os possuem 
irregularmente bi-triseriado), bastante excavado e com as margens 
levantadas. A vesicula cheia, alta, um pouco mais alta do que larga, 
nao cobrindo a cabega. 

Elitros ovalados, transparentes, com os apices levemente afasta- 
dos, totalmente cortados por nervuras escuras, com as margens serrea- 
das ate um pouco alem do meio, a base arredondada e bem levantada; 
area costal larga, com 6-8 carreiras de areolas irregulares, as de dentro 
muito pequenas e as nervuras que as formam sao de um colorido 
branco, enquanto que as de fora sao formadas por nervuras amare- 
ladas, o que da uma tonalidade clara a parte interna desta area, e bem 
cortada por nervuras escuras em sentido transversal; subcostal larga- 
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mente biseriada; discoidal larga e bem longa, passando de muito a 
metade dos ^litres, totalmente formada por nervuras brancas, salvo a 
base e o apice que sao marrons, e desta mesma cor uma faixa trans- 
versal. Patas castanhas. 

COMPRIMENTO: 4 mms.; larg. 2.35 mms. 

HOLOTIPO (macho) e alotipo (femea) e 4 paratipos, de Agua 
Preta, Estado da Baia, coletados pelo Dr. Pedrito Silva, em 4 de 
maio, em Bambu. 

A especie e muito proxima de L. approximata Stal, da qual se 
distingue pelos elitros diferentemente formados; os paranotas mais 
largos; a vesicula mais ampla; e pela disposi^ao dos desenhos. 
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SIMULIIDEOS DA REGlAO NEOTROPICA 

p o r 

Carlos E. Porto 

Na presente nota damos descrigoes de Simulium exiguum Rou- 
baud e subnigrum Lutz. 0 material, que e oferta da S. F. A., foi captu- 
rado em Restropo, Colombia. 

Juntamos uma chave para determinagao das especies de Simu- 
lium: 

CHAVE PARA AS ESPECIES DE SIMULIUM 

1 — Tegumento do mesonoto amarelado ou avermelhado   2 
Tegumento do mesonoto negro   3 

2 — Tegumento do mesonoto amarelado. Especie de peo.ueno porte e escutelo 
saliente e desenvolvido  scutellatum Lane & Porto 
Tegumento do mesonoto avermelhado. Especie de grande porte e escutelo 
de tamanho normal  magnum Lane & Porto 

3 — Mesonoto com tomento formado por escamas agrupadas em feixes  4 
Mesonoto com tomento formado por escamas difusas   5 

4 — Escamas do mesonoto douradas   6 
Escamas do mesonoto de cor alva   albopictum Lane & Porto 

5 — Tomento muito denso e prateado. Torax sem tarja branca lateral.... 
  pillos um Lane & Porto 
Tomento escasso e amarelado. Torax com tarja branca lateral   7 

G — Especie pequena, de 1 a 1,5 mm. no maximo   exiguum Roubaud 
Especie maior, de 2 a 2,5 mm  infuscatum Lutz 

7 — Faixas brancas longitudinais no mesonoto, alem da que envolve as mar- 
gens   amazonicum Goeldi 
Mesonoto sem faixas longitudinais   8 

8 — Apenas duas manchas prateadas situadas na margem anterior, bem pro- 
ximas da linha mediana   incrustatum Lutz 
Torax completamente negro, sem manchas   subnigrum Lutz 

1 — IV — Sobre Simulium exiguum Roubaud e subnigrum Lutz, com apresenta- 
tao de chave para determinagao das especies de Simulium. Trabalho do La- 
boratdrio de Parasitologia do Institute de Higiene de Sao Paulo. Diretor: Prof. 
G. H. de Paula Souza. 
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Simulium subnigrum Lutz, 1910 

Simulium subnigrum Lutz, 1910, Mem. Ins. O. Cruz, 2 (2), 239; 241; 
Surc. & Rinc., 1911, Ess. Dipt. Vul. Venez,, 1, 298; 
Lutz & Tovar, 1928, Est. Zoo. y Paras. Venez., 43/4 
(est. 6 fig., tub. bran., pupas); Pinto, 1931, 7.a Reun. 
Soc. Arg. Pat. Reg. N. Jujuy, 713 (syn., geo. dist, obs.). 

Femea: — Comprimento: 2-2,5 mm. 

CabJsca : — Palpo negro e antena com os segmentos basais mais 
claros; clipeo, fronte com delicado revestimento pruinoso branco; area 
ocular relativamente pequena. 

Torax: — Lobo protoracico com raras cerdas negras; mesonoto 
negro, apresentando um revestimento de escamas douradas dehiacen- 
tes, dispostas asimetricamente e tomando diregao transversal no 
escutelo. 

Pleuras acinzentadas. Abdomen negro, com pelos mais claros nos 
ultimos segmentos. Halteres amarelados. 

PAT4S: 1° par — pardo-amarelado; tibia com o apice negro e esca- 
mas piliformes douradas; face anterior mais clara. 2° par — como o 
primeiro; 3° par com a base do femur clara e a metade da tibia da 
mesma cor, com escamas douradas. Metatarso com a metade superior 
mais clara e tarsos restantes negros. Garras tarsais com pequeno 
dente. 

Distribuicao geografica — Restrepo, Colombia, 6-1-35 (S. F. A. 
col.) ; Cambara, Parana, 3-8-36 (S. F. A. col.). 

Simulium exiguum Roubaud, 1906, nec Lutz 1909 

Simulium exigumn Roubaud, 1906 nec Lutz, 1909, Bull. Mus. Hist. 
Nat. Paris, XII, n. 12 (6-II1), 108/9. 

Eusimulium Sur. & Ring., 1911, Ess. Dipt. Vul. Venez., 1, 279/80; 
Malloch, 1914, U. S. Dept. Agr. Bur. Ent. Tech. Ser., 
n. 26, 39/40. 

Eusimulium Pinto, 1931, 7.a Reun. Soc. Arg. Pat. Reg. N. Jujuy, 733. 

Temos uma serie de simulideos cujos caracteres concordam com a 
descrigao de Roubaud. E a seguinte a descrigao dos nossos exemplares: 
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F£mea ; comprimento — 1,2 mm. 

Cabeqa : palpo e partes bucais castanho-escurecidos; antena com os 
primeiros segmentos avermelhados e os restantes escuros; fronte es- 
treita, cinzenta, pruinosa. 

Torax: lobo protorarico enegrecido; mesonoto de fundo negro- 
acinzentado, com revestimento de escamas douradas, formando pc- 
quenos feixes em diregao lateral; escutelo como o mesonoto, apenas as 
escamas tomam orientagao transversal; metanoto glabro. Pleuras cin- 
zentadas, com delicada pruinosidade; abdomen relativamente largo e 
bem desenvolvido, negro e com pelos longos da mesma cor notadamente 
nos ultimos segmentos. Halteres esbranquicados. 

Patas — 1.° par — esbranquigado, com os segmentos tarsais raais 
escuros; 2.° par como o 1°; 3.° com temures e tibias escurecidos, assim 
como os tarsos. Garras tarsais inermes em todos os pares. 

DlSTRlBUigAo GEOGRAFICA: 0 material de nossa coleqao precede de 
Restrepo, Colombia (S. F. A. col.). 
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NOVAS ESPeCIES DO GENERO Walk., 1854 (Dipt). 

p o r 

MessIas Carrefa 

Examinando a cole^ao de Dipteros do Museu Paulista deparamos 
com dois especimes que, pela forma interessante das antenas, prova- 
ram ser representantes do genero Rachicerus que conta com um 
numero muito limitado de especies descritas e que ate o presente 
ainda nao havia sido assinalado nao so no Brasil como tambem na 
America do Sul. Revendo a bibliografia do genero, constatamos a nao 
coincidencia dos caracteres apresentados por esses exemplares com 
as diagnoses originals das especies neotropicas conhecidas. 

0 Dr. Hugo de Souza Lopes, da Escola Superior de Agricultura 
e Veterinaria do Rio de Janeiro, sabedor da inten^ao que tinhamos 
em descrever tais dipteros, teve a bondade de nos enviar outros dois 
exemplares desse genero que, alem de serem formas novas diferiam 
daqueles que ja eram objeto de nossos estudos. 

0 genero Rachicerus ocupa um lugar saliente na historia da Dip- 
terologia. OSTEN SACKEN, dando em 1892 maior desenvolvimento as 
suas "Suggestion towards a better grouping of certain families of 
the order Diptera", relata-nos um breve historico de como foram os 
dipteros divididos em Nemocera (*) e Brachycera. Em certo ponto, 
citando Macquart que definiu estas duas divisoes pelos caracteres 

que apresentam aqueles insetos nas antenas e palpos {Nemocera — 
antena no minimo com seis articulos, palpos com quatro a cinco ar- 
ticulos; Brachycera — antena com tres articulos, palpos com dois 
articulos) acha inexplicavel a razao pela qual outros autores, des- 

prezando os caracteres dos palpos, concentrassem sua atengao unica- 
mente nas antenas. A consequencia disso, diz mais abaixo, foi que 

(1) E respeitada a denomina^ao dada por Osten Sacken ao grupo atualmente de- 
nominado Netnatocera. 
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"when the genus Rhachicerus was discovered, this discovery induced 
entomologists to pay more attention to other forms of Brachycera 
with multiarticulate antennae (Xylophagus, Subula, Caenomyia, etc.) 
and to reach the conclusion that the pretended line of division between 
the two groups had no existence in reality". 

Relata-nos ainda esse autor que Snellen van Vollenhoven ao 
descrever em 1863 o genero Antidoxion, que significa contrario a 
doutrina (considerado depois sinonimo de Rhachicerus), concluiu o 
seu artigo, dizendo que apresentava a prova de que a subdivisao dos 
dlpteros em Nemocera e Brachycera era insustentavel para o future. 

Osten Sacken, no trabalho do qual extraimos estes fatos, citados 
unicamente para mostrar o interesse historico do genero, defende a 
divisao dos Dipteros estabelecida por Latreille e depois por Ma- 
cquart e sugere sejam os Nemocera subdivididos em Nemocera vera 
e Nemocera anomala. 

Baseado na caetotaxia agrupa Osten Sacken as quatro primei- 
ras familias de Brachyceros denominando-as Sec^ao Eremochaeta a 
qual devera pertencer o genero de que estamos tratando. 

RACHICERUS Walker, 1854 

Walk., 1854 — List. Dipt. Brit. Mus. V supl. I, p. 103. 
Antidoxion Sn. v. Vollenh., 1863 — Versl. en Meded. d. Kongl. Akad. van 

Wetensch. Afd. Natuurk. XV, 1. 
Rhyphomorpha Walk., 1861 — Proc. Linn. Soc. London V, p. 275. 

Segundo Curran, o genero Rachicerus se caracteriza pela pre- 
senga de empddio pulviliforme, antenas compostas de 20 a 38 segmen- 
tos, muitas vezes fortemente pectinados, esquamas pequenas ou rudi- 
mentares, nervulagao acentuada, celula discal 3 vezes mais longa que 
larga, a 4.a celula posterior fechada e peciolada, celula anal fechada, 
pernas moderadamente longas. Os machos dicopticos. 

Considera esse autor tal genero como o unico pertencente a fami- 

lia Rachiceridae e adverte que, embora sejam estes dipteros comu- 
mente colocados na familia Rhagionidae (s. I.), devem ser isolados, 
uma vez que o grande numero de segmentos antenais livremente arti- 
culados indicam uma condigao mais primitiva que a dada aos Coe- 
nomyiidae. 

Quanto a biologia destes dipteros parece-nos nada ter-se ainda 
feito, presumindo-se, entretanto, sejam suas larvas de habitos preda- 
dores e encontradas em madeira podre. 
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Interessante e assinalar que os especimes nos quais se baseia este 
trabalho, foram apanhados em altitudes elevadas e este fato nos faz 
crer serem estes dipteros mais frequentes em um tal habitat. Rachi- 
eerus hellus Ost. Sack., 1886 foi capturado em uma altitude de 250 a 
500 metres. 

Rachieerus lanei, n. sp. 

Distingue-se pela coloragao branca dos segmentos abdominais, 
pelas marcagoes das tibias posteriores e pelas asas quasi hialinas. 

Comprtmento — Corpo 10 mm., antena 3 mm., asa 8 mm. 
$—Cabeca: — Lar^ura maior que a do t6rax; olhos nus, pardo escuros, 

de forma mais ou menos oval; partes bucais e palpos castanhos bem escuros e 
com pilosidade negra. Antenas: — com 24 se^raentos, do 3° ao 23° os artfculos 
mostram prolongamentos que dao h. antena a forma pectinada; o artlculo basal 
piriforme, castanbo escuro com pilosidade preta; o 2° mais claro, discoidal e 
com uma coroa de pelos pretos; o ultimo segmento alon^ado com dois mindsculos 
espinbos pretos apicais; os seprmentos pectinados castanbo escuros exceto o pri- 
meiro que 6 amarelado; os prolongamentos mais claros, com pilosidade mais curta 
e menos densa, encurvados, apresentando uma concavidade na sua parte interna 
e diminuindo proprressivamente de tamanbo a partir do 7° que e o maior. Fronte; — 
placa antenal com pruinosidade branca; lateralmente com duas saliencias trian- 
Rulares que se estendem pelos olhos; acima da placa antenal a fronte 6 lisa, nepra e 
brilbante, com dois sulcos lon^itudinais que partem do calo ocelar e converpem 
para uma sutura que divide a placa antenal ao meio; 3 ocelos esbranqui^ados, in- 
seridos em um tub&rculo que mostra pilosidade branca a se estender pelo v6rtex 
e occipfcio. 

T6rax; — Calo humeral esbranquicado, piloso; disco do mesonoto enegre- 
cido, com reflexos azulados e pilosidade fina, esbranqui?ada, n5o escondendo a 
coloragao do tegumento; no escutum, lateralmente, uma mancha clara apagada que 
vai at6 si sutura escutelar e recobre todo o calo postalar sobre o qual existem, 
nos lados, pequenas cerdas negras; escutelo preto, com pilosidade semelhante a 
do mesonoto, semicircular, com chanfraduras laterais; metanoto com duas man- 
chas arredondadas, claras, laterais e localizadas proximo ao escutelo. Pleuras: 
— castanbo escuras, brilhantes; pteropleuras e esternopleuras nuas; propleuras, 
mesopleuras e hipopleuras com pilosidade fina, branco amarelada; metapleuras 
com pilosidade mais densa e longa. 

Abd6men: — Recobrindo todos os segmentos existem curtos e fortes pelos 
pretos; na margem posterior do 2°, 3° e 4° nota-se pilosidade esbranquigada; o 
1° segmento 6 preto com pilosidade longa lateralmente e mais curta na margem 
de contacto com o segmento seguinte; o 2.° com uma faixa basal esbranqui?ada, 
nua e chegando ate quasi o meio, a parte apical com uma mancha da mesma c3r 
em cada lado, mostrando, assim, um triangulo mediano escuro; o 3° com mar- 
ca?6es semelhantes as da parte apical do 2°, mais escuro posteriorraente; os 
outros segmentos e a termindlia pretos. 
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Asas: — Halteres com haste clara, capitulo enfuscado e com pequeninas 
cerdas negras na sua base. Asas quasi hialinas, muito levemente enfuscadas na 
sua parte distal; microtriquia em toda sua superficie; franja de pilos na borda da 
asa, finos na parte inferior, grosses na superior; 2a veia longitudinal encur- 
vada na sua metade apical, encontrando a veia costal muito prdximo do ponto 
de jungao da la; prefurca com uma interrup^ao na sua metade apical; a 4a veia 
longitudinal apresenta sobre a bifurcagao onde se origina a celula discal uma 
pequena mancha branca alongada; celula anal com curto peciolo que nao atinge 
a borda da asa. 

i 

Raehicerus lanei n. sp., terminalia do macho 

Patas: — Coxas castanho escuras revestidas de pilosidade branco amare- 
lada; trocanteres mais claros e com pubescencia clara; femures com a mesma 
cor das coxas, revestidos de curta e grossa pilosidade negra; os femures media- 
nos e posteriores com uma pequena mancha basal clara; tibias anteriores brancas, 
com um esporao ereto, amarelo, apical e posterior, recoberto de curta pilosidade; 
a tibia apresenta ainda na sua face interna pilosidade preta, curta e forte, e no 
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apice alguns pelos amarelos; a face extema com pilosidade branca; basitarso e 
2° tarso brancos e com a mesma pilosidade da tibia, nao existindo, porem, os 
pelos amarelos do apice e a pilosidade branca restringida a uma regiao que vai 
pouco alem do meio, extemamente; (infelizmente faltam os outros articulos 
tarsais deste par de patas). As tibias medianas sao como as do par anterior, 
por^m com pilosidade mais densa e com dois esporoes apicais; basitarso aproxima- 
damente do mesmo tamanho que os outros quatro tarsos reunidos, semelhante ao 
do par anterior, tendo, porem, uma regiao de pelos brancos maior e escassamente 
se estendendo pelo 2.° tarso; o 4.° articulo tarsal e o menor e como o 3.° apre- 
senta somente pelos pretos e alguns amarelos apicalmente; o ultimo tarso 6 reves- 
tido exclusivamente de pelos pretos, sendo os apicais mais longos. As tibias pos- 
teriores apresentam uma larga mancha esbranqui^ada recoberta de pelos brancos 
que vai al6m do tergo basal da face posterior da tibia, na face anterior essa 
mancha e menor e com escassa pilosidade negra; o resto da tibia e escuro e com 
densa pilosidade preta, curta e forte; os esporoes semelhantes ao do par mediano; 
basitarso branco com pilosidade branca e alguns pelos pretos na face anterior e 
no apice, existindo tamb^m aqui curtas cerdas amarelas que persistem apical- 
mente em todos os tarsos seguintes; 2° a 5° tarsos com pequena mancha basal 
esbranqui^ada e cuja extensao diminue progressivamente em cada tarso. As patas 
apresentam garras, ponteagudas, pdlvilos que alcancam o meio das garras e em- 
podio desenvolvido. 

TerminAlia: — Peg a lateral com o comprimento duas vezes e meia a lar- 
gura basal, revestida de cerdosidade um tanto longa na extremidade apical e mais 
curta basalmente; clasper grande, comprimento quasi tres vezes a largura, extre- 
midade apical arredondada, apresentando chanfradura superior mais quitinizada 
e onde existem minusculas cerdas em maior quantidade que as que se acham dis- 
tribuidas pelo resto da pega; nota-se uma minuscula regiao que se assemelha a 
uma dobra, proximo a chanfradura. Lateralmente e indo al&n do meio da pega 
lateral existe uma extrutura abaulada, de quitina mais densa e esparsa cerdo- 
sidade distribuida irregularmente pela sua superficie. 

9 — Desconhecida. 

Holtipo ^, na colecao entomologica do Depto. de Zoologia da 
Secretaria da Agricultura do Estado de Sao Paulo, sob o N.0 22.974. 

Locaiidade tipo: — Sao Paulo, Alto da Serra; Janeiro de 192G, 
Spitz col. 

Esta especie e dedicada aos irmaos John e Frederico Lane pelo 
amparo que nos tem prestado no estudo da entomologia. 

Rachicerus oliverioi, n. sp. 

Distingue-se esta especie facilmente pela colora^ao das tibias pos- 
teriores, do 2° segment© abdominal e pelo leve enfuscamento das asas. 

Comprimento; — Corpo 10mm. antena 2,5mm. asa 9,5mm. 

9 — Cabeqa: — Largura pouco maior que a do torax; olhos de forma ova- 
lada. pretos, nus; partes bucais escuras, reduzidas; segmento terminal do palpo 
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amarelado, com cerdosidade enegrecida. Antenas pectinadas, com 20 articulos; 
o 1° castanho escuro, piriforme; o 2° amarelado, discoidal; os articulos seguintes 
castanho escuros com prolongamentos amarelos, encurvados e diminuindo de ta- 
manho, progressivamente, a comegar do 4° ate o 19°; o ultimo articulo arredon- 
dado e com um pequeno espinho na parte final; todos apresentando pilosidade 
negra, muito curta nos articulos pectinados e no dltimo, maior nos dois basais. 
Fronte negra, lisa, brilhante exceto a placa antenal que possue pequenos tub6r- 
culos; do calo ocelar partem tres sulcos longitudinais que convergem para o centro 
da placa antenal onde existe uma muito pequena regiao com pruinosidade branca; 
lateralmente a fronte apresenta prolongamentos triangulares que se estendem pelos 
olhos; 3 ocelos avermelhados inseridos em tub^rculo esparsamente revestido de peque- 
nos pelos claros que se prolongam pelo occipicio. 

T6RAX: — Pronoto com pelos pretos; hiimeros acantonados, de colora^ao 
mais clara que a do mesonoto que 6 castanho escuro com pubescencia curta e ama- 
relada; calo postalar com a mesma cor que o humeral; escutelo semicircular com 
reintrancias laterals, pilosidade preta e tegumento, posteriormente, mais claro que 
o mesonoto. Pleuras castanho escuras, brilhantes, pilosidade na propleura, meta- 
pleura e na parte superior da mesopleura. 

Abdomen; — Quasi tres vezes o tamanho do torax, fusiforme; pilosidade 
preta e curta em todos os segmentos menos no segundo; o 1° segmento com uma 
excava?ao dorsal e manchas amarelas na sua metade anterior, a metade posterior 
pardo escuro; o 2.° de cor amarela, liso; o 3.° tambem amarelo, porem com manchas 
escuras central e lateralmente; no 4.° segmento a cor amarela se restringe a uma 
mancha situada na metade apical, sendo o resto castanho escuro; o 5° e 6° seg- 
mentos castanhos hem escuros; o 7.° e 8.° da mesma cor, constringidos e achatados 
dorso-ventralmente; terminalia com curtas cerdas, o 1.° articulo castanho claro, o 
2° preto, cercas amareladas; a coloragao dos esternitos acompanha a dos tergitos. 

Asas: — Halteres com pedunculo amarelo claro e capitulo castanho. Asas 
muito levemente enfuscadas de marron, mais forte basalmente; microtriquia em 
toda sua superfivie; franja de pelos em toda a borda da asa, finos na inferior e 
grossos na superior; sobre a 4a veia longitudinal, na bifurcagao que forma a 
celula discal existe uma pequena mancha branca; c£lula anal com curto peciolo 
que nao atinge a margem da asa. 

Patas: — Coxas desenvolvidas, de colora?ao semelhante a das pleuras; a 
mediana pouco mais clara; todas com eslpessa pilosidade preta; trocanteres mais 
claros nos dois pares anteriores, pretos no posterior; femures anteriores grossos, 
tegumento amarelo; as tibias amarelas, mais claras que os femures, pouco me- 
nores que estes, o ter?o basal da face anterior com pilosidade amarela e curta, o 
resto preto; apicalmente existe um esporao ereto de cor amarela e recoberto de 
pelos curtos com a mesma cor; tarsos com 5 articulos, sendo o 4.° o menor, branco 
amarelados, com pequena pilosidade preta e, esparsamente, alguns pelos amarelos, 
principalmente no basitarso; este tern um tamanho maior que os quatro tarsos 
reunidos; garras ponteagudas, desenvolvidas; pulvilos atingindo a metade das 
garras. Par mediano: — femures castanho escuros, mais claros nas extremidades; 
tibias completamente amarelas com pilosidade da mesma cor, exceto no dpice onde 
existe alguns pelos pretos; dois esporoes distais e internos, semelhantes ao unico 
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dar. ti'bias anferiores; tarsos como no primeiro par. Par posterior: — femures cas- 
tanhos bcm escuros, mais grosses na parte apical, aproximadaniente do mesmo 
tamanho que as tibias; nas faces interna e externa existe um sulco que nao al- 
can^a as extremidades; as tibias sao como no par mediano, porem, enfuscadas no 
seu ter^o apical; os tres articulos terminais dos tarsos enfuscados. 

$ — Desconhecido. 

Holotipo O , na colegao do Institute Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 

Localidade tipo: — Sao Paulo, Bananal (Bocaina) ; janeiro dc 
1937, Travassos col. 

Esta especie e dedicada ao Dr. Oliverio Mario de Oliveira Pinto 
em sinal de agradecimento pelas numerosas gentilezas com que sempre 
nos tem distinguido. 

Rachicerus lopesi, n. sp. 

Esta especie se caracteriza pela cor negro brilhante generalizada 
e pelo forte enfuscamento das asas. 

Comprimento: — Corpo 14 mm. antena 3 mm. asa 13 mm. 

9 — Cabeca: — Largura igual & do torax; olhos avermelhados, nus, de 
forma ovalar; segmento terminal do palpo com pilosidade negra. Antenas completa- 
mente pretas com 27 articulos; o 1° piriforme, o 2° achatado em forma de disco, 
ambos revestidos de pelos negros; os articulos restantes recobertos de pilosidade 
escura muito curta e com expansoes unilaterais que dao as antenas a forma pec- 
tinada; essas expansoes se curvam na metade apical e diminuem de tamanho pro- 
gressivamente ate encontrarem o ultimo articulo que tem a forma mais ou menos 
eliptica e com um minusculo espinho apical. Fronte lisa, preta, exceto na regiao 
antenal onde existe pruinosidade branca e um sulco que a divide em duas partes; 
desse sulco partem dois outros divergentes que terminam no calo ocelar; logo 
acima da regiao pruinosa ja citada existem duas dilatacoes triangulares que se 
estendem pelos olhos; 3 ocelos de colora?ao avermelhada, o primeiro na base do 
tub^rculo ocelar os dois restantes situados mais acima; occipicio com pilosidade 
negra e curta. 

T6rax: — Completamente enegrecido. Pronoto com pelos pretos maiores que 
aqueles esparsamente existentes s6bx-e o mesonoto e escutelo. Humeros bem distin- 
tos, salientes e acantonados. Mesonoto preto. Escutelo semicircular, tendo por&n, 
em cada lado. uma chanfradura bem acentuada; post-escutclo reduzido. Mctanoto 
liso, brilhante. Pleuras negras, brilhantes; a propleura, mesopleura e metapleura 
apresentam pilosidade preta; espirdculos bordejados por uma coroa de curtos pelos 
pretos. 

Abdomen : — Aproximadamente duas vezes o tamanho do torax, fusiforme, 
todo preto; o 1° segmento na sua metade anterior apresenta-sc coberto de pilo- 
sidade negra e a metade posterior lisa, brilhante; os quatro segmentos seguintes 
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recobertos de densa pubescencia preta; estes mesmos caracteres se estendem a face 
ventral do abdomen; a terminalia apresenta cercas levemente avermelhadas. 

Asas: — Halteres enfuscados; a transigao do pedunculo para o capitulo pouco 
sensivel, tornando os balancing raais ou menos claviformes. As asas embora se en- 
contrem um tanto danificadas, permite-nos, apesar disso, dizer que apresentam, 
alem da vena?ao caracterlstica do genero, os seguintes detalhes: microtriquia em 
toda sua superficie, enfuscamento mais intenso na metade costal e zonas sub- 
hialinas que diferem de uma asa para outra. Assim, na asa esquerda observa-se 
na parte central da 3a e 5a celulas posteriores pequenas regioes claras devido ao 
enfuscamento pouco acentuado; na asa direita as regioes claras se encontram na 
metade apical da 2.a celula basal, no centro das celulas discal, l.a sub-marginal, 
3.a posterior e anal; a 4.a celula posterior com larga regiao clara que invade quasi 
toda a 5.a. Em toda a borda da asa ha uma franja de pequenos pelos que sao 
mais finos e maiores na parte basal inferior, mais grosses e menores na superior. 
A 4a veia longitudinal apresenta um friso branco que se expande na bifurca^ao 
formadora da celula discal. Celula anal fcchada e peciolada. 0 estado das asas 
impedem-nos dizer algo sobre as celulas apicais. 

Patas: — Pretas e recobertas de curtos pelos tambem pretos. Par anterior: 
— Coxas pouco maiores que a metade do femur, brilhantes como as pleuras; tro- 
canteres mais claros na parte basal; femures preto fusco com depressoes nas 
bordas internas e externas; tibias de comprimento igual aos dos femures, tendo 
no seu apice um esporao ereto, avermelhado e recoberto de curta pilosidade; ba- 
sitarso uma vez e meia maior que os outros quatro tarsos reunidos; o 4° e o de 
menor tamanho; no apice de cada tarso grossas e curtas cerdas pretas, maiores 
no ultimo articulo; garras ponteagudas, desenvolvidas; pulvilos alcamjando o 
meio das garras; empodios caracteristicos do genero. Par mediano: — Coxas 
menores, porem mais largas que as do par anterior; trocanteres semelhantes ao 
descrito acima; femures com sulcos longitudinais naa superficies internas e ex- 
ternas; tibia com dois esporoes apicais, semelhantes ao unico esporao das tibias 
anteriores: escassas escamas branco amareladas no dorso da tibia, do basitarso 
e do 2.° tarso; o restante como no par anterior. Par posterior: — Coxas seme- 
lhantes ao do par mediano; trocanteres mais curtos e todo preto; femures maiores 
que as tibias, mais largos apicalmente e com sulcos menos acentuados que nos 
outros pares de patas; as tibias diferem das do par mediano por apresentarem, 
na sua base, uma pequena mancha branco amarelada; larga marca^ao amarelada 
no basitarso, invadindo a base do 2°, 3° e 4° tarsos. 

$ — Desconhecido. 
Holotipo 9, na Colecao do Institute Oswaldo Cruz, Rio de 

Janeiro. 
Localidade tipo: — Rio de Janeiro, Corcovado; margo de 1932, 

L. Travassos e Costa Lima col. 

Dedicamos esta especie ao Dr. Hugo de Souza Lopes em home- 
nagem as suas valiosas contribui^oes ao estudo da nossa diptero- 
fauna. 
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Rachicerus marcusi, n. sp. 

Esta especie se assemelha muito a anterior, distinguindo-se dela, 
porem, pelo numero de articulos antenais e pelo enfuscamento dss 
asas que se distribue ao longo das veias longitudinals. 

Comprimento: — Corpo 17 mm. antena 3,5 mm. asa 16 mm. 

9 — Cabe<;a: — Olhos de cor vermelha, ovais e nus; partes bucais com 
pilosidade curta e preta. Antenas com 30 articulos, os dois basais e o ultimo nao 
pectinados; todos pretos, sendo os prolongamentos dos articulos pectinados de cor 
amarelada e apice mais escuro; o 1° articulo piriforme, tres vezes mais longo 
que o 2°, tendo ?ste a forma achatada, ambos apresentando cerdas negras e 
curtas; os articulos seguintes recobertos de curta pilosidade; o ultimo de forma 
mais ou menos eliptica e com um minusculo espinho apical; os prolongamentos 
sao curvos, com o apice voltado para a extremidade final da antena e diminuom 
de tamanho progressivamente. Fronte lisa, negra brilhante, com dois sulcos lon- 
gitudinais que partem da regiao ocelar e nao chegam at6 as antenas, havendo 
na base destas uma regiao com leve pruinosidadc branca; a fronte apresenta late- 
ralmente expansoes triangulares lisas e de colororaQao preta; os ocelos sao tres, 
amarelo escuros, vitreos, inseridos em um tuberculo pouco saliente e com curtos 
pelos pretos que se prolongam pelo vertex e occipicio. 

T6rax: — HtSmeros castanho escuros, apresentando na sua superficie pe- 
quenos tuberculos e alguns pelos curtos e pretos; o disco do mesonoto acha-so em 
muito mau cstado, sendo visivel somente tres fragmentos onde se distingue o 
tegumento negro com rala e curta pilosidade tamb^m preta; o escutelo e do forma 
semicurcular, negro brilhante, com a mesma pilosidade visivel nos fragmentos do 
mesonoto e apresenta lateralmonte duas profundas reentrancias; o metanoto 6 
negro, no ter^o posterior liso e brilhante. As pleuras negras, brilhantes, pilosi- 
dade escassa na parte superior da mosopleura. mais densa na mctapleura cujo 
tegumento se apresenta rugoso. 

Abdomen: — Completamente cnegrecido, fusiforme, recoberto de pilosidade 
preta, moderadamente longa nos lados do primeiro segmento, curta nos restantes; 
na metade posterior do 1° segmento ha completa ausencia de pelos; os esternitos 
apresentam os mesmos caracteres que os tergitos; temninalia com cercas aver- 
melhadas. 

Asas: — Halteres enfuscados, base do pedunculo mais clara assim como a 
concavidade do capitulo. Asas com enfuscamento que se estende ao longo das 
veias longitudinais, formando no centro das celulas regioes claras, sub-hialinas, 
excecao feita as c6Iulas costal, subcostal, marginal e l.a basal onde o enfusca- 
mento e completo; microtriquia em toda superficie da asa; ao longo da 4.a veia 
longitudinal exi^te um friso branco que vai ate a bifurca<;ao formadora da celula 
discal onde se expande; celula anal peciolada. 

Patas: — Coxas castanho escuras com pilosidade preta c escassa; os tro- 
canteres anteriores e medianos mais claros, o posterior negro; femures posteriores 
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mais escuros que as coxas e com a parte apical mais grossa; as tibias e os tarsos 
anteriores pretos; a tibia deste par de patas tem sua face anterior pouco mais 
clara que a posterior e esta munida de um esporao apical de cor vermelha, ereto 
e recoberto de curta pilosidade; todos os tarsos com tegumento esbranqui^ado e 
densa pubescencia preta; o basitarso pouco maior que os quatro tarsos reunidos; 
o 4.° e o menor; pulvilos e empodio brancos; garras ponteagudas. As tibias media- 
nas diferera das do par anterior pela presen^a de dois esporoes apicais e escassas 
escamas branco amareladas no dorso da tibia se prolongando pelo basitarso e 2° 
tarso; os outros tarsos como no par anterior. As tibias posteriores aprescntam 
uma coloraQao negra mais intensa que a dos outros pares de patas, uma mancha 
branco amarelada na base e dois esporoes apicais; na face posterior do basitarso 
existe uma larga marcagao branco amarelada que vai a!em do seu segundo tergo e 
invade a base do 2° tarso. 

(51 — Desconhecido. 

Holotipo 9 , na colegao do Depto. de Zoologia da Secretaria da 
Agricultura do Estado de Sao Paulo, sob o N0 22.975. 

Localidade tipo: — Sao Paulo, Alto da Serra; Janeiro de 1926, 
Spitz col. 

Denominamos esta especie era horaenagem ao Prof. Dr. Erjstest 
Marcus cuja dedica^ao no prepare de zoologistas brasileiros e inex- 
cedivel. 

A chave que passamos a apresentar refere-se somente as especies 
brasileiras, pois nao nos foi possivel examinar material das outras 
especies deste genero, estranhas ao Brasil. 

CHAVE PARA AS ESPECIES BRASILEIRAS DO GENERO 
RACHICERUS WALK., 1854 

1 — Fronte com 2 sulcos longitudinais; antenas com numero superior a 
20 articulos   
Fronte com 3 sulcos longitudinais; antenas com 20 articulos   
 oliverioi, n. sp. 

2 — Asas fortemente enfuscadas; abdomen todo preto; antenas com mais 
de 24 articulos   
Asas quasi hialinas; 2.° e 3.° segmentos do abdomen com manchas es- 
branquigadas; antenas com 24 articulos  lanei, n. sp. 

3 — Asas com enfuscamento ao longo das veias longitudinais originando 
regioes claras no meio das celulas, principalmente as que se encon- 
tram na parte apical; antenas com 30 articulos marcusi, n. sp. 
Asas com enfuscamento irregularmente distribuido; antenas com 27 ar- 
ticulos   lopesi, n. sp. 
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DISCUSSAO TAXONOMICA: — As quatro especies neotropicas ate 
agora conhecidas sao originarias 3 da America Central e 1 do Mexico. 
Na impossibilidade de um confronto com exemplares dessas especies, 
toda a nossa discussao taxonomica baseia-se na interpretagao das 
diagnoses originais. 

Rachicerus lanei distingue-se facilmente das demais especies que 
descrevemos pelo numero de articulos antenais e pela marcaQao das 
tibias posteriores. fistes mesmos caracteres distinguem-na de picti- 
comis Kert., 1923, sendo que o numero de segmentos das antenas e 
suficiente para afasta-la das outras especies neotropicas, exceto va- 
ripes Lw., 1863 que apresenta diferengaa na marca^ao das asas e na 
colora$ao das antenas e dos esporoes das tibias. 

Rachicerus oliverioi apresenta alimdades a Lanei, distinguindo-se 
dela pela presen^a de tres sulcos longitudmais na Ironte; esie carater 
separa-a lambem de picticornis Kert., 1U23. A pectinagao das antenas 
existentes nas especies que descrevemos e um otimo eiemento para 
dilerencia-las de varipes Lw., 1863 cuja lemea possue antenas simples, 
nao pectinadas. L este o umco caso conhecido entre os Rachicerus neo- 
tropicos. A ausencia de faixas no torax e a coloragao das patas dite- 
rencia esta nossa especie de bellus Ost Sack., 1886 e nigripalpus 
Lw., 1874. 

Rachicerus lopesi parece apresentar afinidades com bellus Ost 
Sack., 1886, diferindo desta pela coiora^ao uniforrae do abdomen e 
peias marcacoes branco amareladas dos tarsos posteriores. Estes, em 
bellus, sao pretos. 0 numero de articulos antenais e a cor completa- 
mente negra do torax separam esta especie de nigripalpus Lw., 1874 
e de picticornis Kert., 1923, podendo-se acrescenlar a esta ultima a 
ausencia das marca^oes amarelas no abdomen. 

Rachicerus marcusi e muito semeihante a especie acima discutida, 
distinguindo-se dela pelo enfuscamento das asas e pelo numero de arti- 
culos antenais. 

Agradecemos aos Srs. Lindolpho Rocha Guimaraes, Lauro Tra- 
VASSOS Filho e Dr. J. 0. Coutinho o valioso auxilio que nos prestaram. 

ABSTRACT 

The auctor notes the occurence of the genus Rachicerus Walk., 1854 in South 
America; describes four new species of this genus and discusses their systematic 
position, in confront whit the original diagnoses of the other four Neotropical 
forms. A key to brazilian species is given. 
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Fig. 1 

Fig. 2 

EXPLICACAO DAS ESTAMPAS 

— Rachicerus lanei, n. sp., asa do macho. 

— Rachicerus oliverioi, n. sp., femea. 
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CONTRIBUigAO AO CONHECIMENTO DOS ANOFEUNOS 

DO GRUPO NY5SORHYNCHUS DE SAO PAULO 

E REGlOES VIZINHAS 

(DIPTERA, CUUCIDAE ) 

p o r 

A. L. Ayboza Galvao 

iNTRODUgAo 

A grande variagao dos habitos dos anofelinos obriga os malariolo- 
gistas e entomologistas a estudar a fundo a sua biologia e procurar 
sempre caracteres morfologicos com que possam relacionar estas va- 
riagoes e assim poder predizer o seu comportamento no que toca a trans- 
missao da malaria. Dai o conceito de que a profilaxia da malaria e 
sempre um problema local. 

fiste fenomeno e particularmente evidente no Brasil, pais que abran- 
ge latitudes e climas tao diversos. Porisso, para se poder fazer um estu- 
do de conjunto dos anofelinos do grupo Nyssorhynchus, que, no dizer de 
Davis esta ainda em processo de diferencia^ao, expressa pela sua grande 
variabilidade, sao necessarias pesquisas comparativas minuciosas, em 
todos os estadios das diferentes especies, nas principals bacias hidro- 
graficas, e mais ainda, em cada bacia, nas diversas regioes em que esta 
se individualiza, sob o ponto de vista faunistico, para verificar ate 
onde se deve apreciar esta variabilidade. 

Acresce ainda que, alem da grande variabilidade dos nossos Nysso- 
rhyyichus, as diferentes especies sao distinguiveis por caracteres nao 
muito evidentes, e sujeitos tambem a varia^oes, que sao muitas vezes 
de dificil interpreta?ao. Outras especies so sao distinguiveis entre si, 

(*) Trabalho do Departamento de parasitologria da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Sao Paulo, Diretor Prof. S. Pessoa. 
Recebido para publicacao cm dezembro de 1939. 
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pela morfologia dos ovos e da terminalia do macho, como refere Ro- 
ZGBOOM (1938), para os triannuLatus {—bachrnanni auts) e albimanus 
do Panama e como vemos entre os strodei e oswaldoi noroestensis (— 
tarsi7naculatus auts.) de Sao Paulo. 

Alem disto, das especies deste grupo, 7 foram descritas de 1926 a 
esta data, isto e, nestes ultimos 13 anos, a saber: A.darlingi, strodei, 
pessoai, lanei no Brasil e anomalophilus, ininii e sancti-elii no norte da 
Regiao Neotropica. Antes disto, especies como albitarsis, darlingi e pes- 
soai eram confundidas numa so; varia§6es de albitarsis eram tidas como 
argytarsis e o albimanus era frequentemente mencionado no Brasil Me- 
ridional. 

Vemos, pois, que o conhecimento de grande parte das especies dos 
Nyssorhynchus e muito recente, o que invalida notaveis observagoes 
sobre sua biologia. Root em 1926 e Costa Lima, em 1928, em excelen- 
tes e imprescindiveis monografias, puseram em ordem o grupo. Desta 
epoca para ca, muito tem evoluido os nossos conhecimentos sobre a bio- 
logia e o valor sistematico dos diferentes caracteres dos anofelinos. Na 
Europa surgem os trabalhos de Hackett e MISSIROLI, que puderam dis- 
tlnguir seis ragas de A. maculipennis com biologia propria, de modo po- 
sitive, unicamente pela morfologia dos ovos. Tais trabalhos langaram 
luz em observagoes contraditorias da biologia dos anofelinos de diversas 
regioes do globo, explicando o chamado anofelismo sem malaria. 

A historia destas descobertas e expressiva. Julgamos util recordar 
os seus episodios principais, porque justificam plenamente que se fagam 
estudos semelhantes no Brasil. Tais descobertas, em que tomaram parte 
pesquisadores de diversas nacionalidades, sao contadas de modo brilhan- 
te por Hackett em seu livro "Malaria in Europe". 0 seu iniciador foi 
Roubaud, que tentou explicar o zoofilismo e autropofilismo, ja entre- 
visto por Bonservizzi em 1903, pela sua teoria do indice maxilar, que 
teve contradita no encontro de anfelinos paucidentados zoofilos e multi- 
dentados antropofilos. Missiroli e Hackett em 1930 consideraram que 
o fato de haver dois fenomenos distintos, a existencia de A. maculipen- 
nis zoofilos e antropofilos, implicava na possibilidade de se poder medir 
a intensidade dos mesmos. Por meio do aperfeicoamento da tecnica da 
reagao de precipitina de Uhlenhut para o diagnostic© das manchas de 
sangue, conseguiram verificar a percentagem de mosquitos com sangue 
humano e com sangue dos animais domesticos. Assim puderam compa- 
rar as preferencias alimentares dos anofelinos de Valdechiana, zona de 
anofelismo sem malaria, com as dos anofelinos do Fiumiccino, zona de 
alta endemicidade. Para 5.000 A. maculipennis capturados nos estabulos 
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de Valdechiana, encontraram 14 nos quartos de dormir, o que da uma 
proporgao de 0,3 e dentre estes 0,0 % com sangue humano. No Fiu- 
miccino, para 321 A. maculipennia nos estabulos, correspondiam 113 
nos quartos, isto e, 26 dentre os quais 84 ft com sangue humano. Era 
claro que havia duas ragas biologicas, indistinguiveis pela sua raorfologia. 
Onde predominasse a ra^a antropofila, haveria malaria. 

Eata concep^ao suscitou criticas, pois naquela epoca muitos autores 
nao compreendiam como haveria ra^as diversas sem diferengas morfo- 
logicas. For isto, Martini, Missiroli e Hackett em 1931 voltaram suas 
vistas para a estrutura dos ovos, que havia sido estudada por Falleroni 
na Italia em 1924. fiste autor verificara, sem ele proprio ligar maior 
importancia as suas verificagoes, que os A. niaculipennis punham ovos 
com desenhos diferentes na sua superficie superior. Assim, distinguiu 
varios tipos de ovos. Martini, Missiroli e Hackett puderam verificar 
todas as formas de ovos descritos por Falleroni, mas fato curioso, en- 
quanto nas regioes malarigenas eram encontradas todas estas formas, 
nas zonas nao malarigenas sempre havia t'alta de duas delas, as de elutiis 
e labranchiae. Verificaram mais, que no Norte da Europa s6 ocorriam 3 
formas de ovos. Cada tipo de ovo era encontrado de preferencia numa 
regiao, havendo lugares em que se encontravam s6 ovos de um deter- 
minado tipo isoladamente. 

For outro lado, na Holanda Van Thiel ja havia notado que os ma- 
culipennis que se criavam em agua salobra eram menores e mais escuros, 
caracteres, todavia, de grande variatjao individual. Swellengrebei. em 
1926 mostrou que estes mosquitos de asa curta nao hibernavam como os 
outros, mas se abrigavam nos estabulos e habitagoes e se alimentavam 
periodicamente com sangue humano, sem entretanto amadurecer seus 
ovarios. Era a dissocia^ao gonotrofica. Alem disto, apresentavam a pro- 
priedade de se acasalar em laboratorio, em pequenas gaiolas, prescindin- 
do, assim, do voo nupcial. Por estes motivos Van Thiel creou a raga 
atroparvus, parecendo-lhe mais uma ra^a biologica do que uma varieda- 
de, uma vez que nao havia caracteres morfologicos nitidos para distin- 
gui-la. fistes atroparvus apresentavam ovos, com desenhos diferentes doe 
das outras ragas estudadas por Martini, Missiroli e Hackett. 

Estava provado, desta maneira, que o macuUpennis nao era uma 
esp^cie homogenea, mas um complexo de. pelo menos, 6 variodades, dife- 
rindo mais biologicamente do que na sua morfologia. Havia, e certo, al- 
gumas diferen^as estruturais, mas de grande variacao. 

Assim as tres variedades macuUpennis macuUpennis, melanoon e 
messeae eram zodfilas e as outras tres, atroparvus, labranchiae e elnfus 

4360 — 26 
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(esta ultima erigida em especie diferente) eram atropdfilas e respon- 
saveis pela distribuigao da malaria na Europa. Cada uma apresentava os 
seus criadouros preferenciais. 

De Buck, Schoute e Swellengrebel em 1934 mostraram que 
destas ra^as s6 os atroparvus se acasalavam em laboratdrios, eram es- 
tenogamos. Mas, fato curioso, os machos de atroparvus eram capazes de 
fecundar femeas de outras variedades, sendo que os hlbridos assim pro- 
duzidos nunca eram totalmente normals. 

Assim o cruzamento de atroparvus macho com messeae femea, dava 
ovos estereis ou larvas inviaveis; com elutus dava larvas, mas atingindo 
estadios mais avangados; com a forma tipica, dava adultos estereis; 
com melonoon dava todos os machos e metade das femeas estereis e com 
labranchiae todas as femeas eram normals, mas parte dos machos apre- 
sentavam atrofia dos testiculos. 

Ja nao se tratava de variedade, que nao e cousa bem definida, mas 
sim especie diferente, desde que os hibridos nao perpetuariam a especie, 
na maioria dos casos. E nesta serie de cruzamentos vemos que labran- 
chiae e a forma mais prdxima de atroparvus. 

Entre n6s o fendmeno e apenas suspeitado. "A priori" nao se pode 
dizer que o fenomeno seja igual, pois se trata de anofelinos de subge- 
nero diferente, em regiao tambem diferente. Todavia nao se pode negar 
que ha especies de Nyssorhynchus que apresentam complexes de varieda- 
des, com diferengas morfologicas maiores do que as do maculipennis, que 
necessitam de dados biometricos para evidencia-las. 

E precise pois, estudar bem as diferengas locais que apresentam os 
nossos anofelinos e relaciona-las com a sua biologia. Sao escassos taes es- 
tudos entre n6s, e muitos deles sao inaproveitaveis, devido a varias das 
nossas especies so terem sido descritas recentemente. 

E precise que tais estudos sejam comparatives. 0 presente trabalho 
tern em mira facilitar esta comparagao. Reune ele os resultados de uma 
serie de trabalhos que ultimamente vem sendo feitos no Estado de Sao 
Paulo sob este criterio. Damos referencias comparativas do que se tern 
feito em outras zonas e tambem fora do pais, mas sempre com este fito 
de discriminar o mais possivel o que e peculiar a cada uma das especies 
que ocorrem em S. Paulo, para poder servir de comparagao com outros 
lugares do Brasil. 

Sao Paulo se presta a este fim, porque tern limites natnrais nlti- 
dos. A muralha da Serra do Mar, correndo na dire^ao Nordeste-Sudoes- 
te, delimita do lado do oceano a baixada do literal, comparavel, ate ceno 
ponto, k Baixada Fluminense, e que no Sul se inflete mais para o Ocste, 
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delimitando a extensa baixada do rio Ribeira. Galgando a Serra do Mar 
temos o vale do Paraiba e as varzeas do Tiete ate as proximidades de 
Parnaiba, que sao zonas de anofelismo sem malaria. Sao tarabem os uni- 
ces terrenos terciarios do Estado. £ necessario fixar os limites desta 
area, pois recentemente Vargas (1939) chama a atengao para a possibi- 
lidade de um surto de malaria nas proximidades da Repreza do Rio 
Grande, nas visinhangas da cidade de Sao Paulo, que ele considera ma- 
larigenas. 

Para o Interior se estende o Planalto enquadrado pelos rios Grande, 
Parana e Paranapanema e atravessado pelas bacias do Pardo e Mogi 
Guassu, do Turvo, do Tiete e do Peixe, com os seus tributaries, pre- 
cise que se estude comparativamente cada uma destas bacias, e que se 
compare tambem a fauna da parte alta com a da baixa de cada uma delas 
onde, como no Paraiba, as condigoes sao diversas no que diz respeito aos 
habitos das mesmas especies, como sucede com A. cdbitarsis. 

£ preciso que se comparem estes anofelinos nao so morfologicamen- 
te, como biologicamente. Sao poucos os trabalhos neste sentido, em Sao 
Paulo. Sobre especies naturalmente infetadas pelos plasmddios ha dois 
trabalhos — 0 de Gomes de Faria em abril de 1926 e o de R. Corr£a 
em 1939. Gomes de Faria (in C. Pinto, 1930), encontrou 0,44% de 
albitarsi# com oocistos no estdmago, em Lussanvira e Iha Seca, no Baixo 
Tiete. Gai vao, Lane & CORRfiA (1937) verificaram que o olbitarsis na- 
quela zona e muito pouco domiciliar, pelo que fizeram a hipdtese do 
olbitarsis de Gomes de Faria ser na realidade darlingi, que e altamente 
domestic©, e que em abril de 1926 ainda nao estava descrito. 

R. CORREA (1939) encontrou o A. strodei naturalmente infetado 
com occistos maduros no estomago, na proporgao de 1,2 %. Verificou 
raais, que a incidencia domiciliar era de 95 (/o. Meste estudo R. Correa 
pode diagnosticar as femeas dissecadas, com toda a precisao, peia mor- 
lologia dos ovos, que e inconfundivel com a dos de A. oswaldoi. Veraos 
pois que estes estudos devem ser comparatives, pois o strodei em outras 
regioes nao e domestico. 

Fazendo estudos assim regionais em outras zonas bem definidas do 
pais, teremos para o futuro uma base para um trabalho monografico, 
com a descri^ao completa de cada especie, suas variedades, lugares onde 
ocorrem isoladamente e onde occorrem em populagao mista com outras 
variedades, seus habitos, preferencias alimentares, criadouros, varia$ao 
estacional e outros dados de interesse em malariologia. 
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Os malariologistas que precisam conhecer a biologia dos nossos Nys- 
sorhynchus nao podem, entretanto, com facilidade, ter toda esta bibno- 
grafia a mao. Por outro lado, so podera dar resultado seguro o estudo 
das dlferentes especies em regioes diversas, quando for comparado e 
feito pelos mesmos metodos. 

Por isto nos propusemos a reunir, em descri§6es as mais detalha- 
das quanto possivel, sintetizadas em chaves, o que de mais importante 
foi publicado no Estado de S. Paulo, e, para que a comparagao possa ser 
objetiva, colocamos no texto, ao lado dos itens das chaves, esquemas com 
os caracteres principals a que eles se referem, e, em pranchas separadas, 
as respectivas microfotografias. Destarte pode-se ter um termo de com- 
paragao para se construir uma carta da distribuigao geografica dos Nys- 
sorhynchus de S. Paulo e regioes vizinhas. 

VARIAgAO DOS CARACTERES 

Ha caracteres que sao fixos numa especie de Nyssorhynchus e va- 
riaveis noutros. 

Asas: 

Root (1926) dividiu as manchas claras da Costa em Basal, Media- 
na, Subcostal e Apical, que de acordo com sua fragmentagao receberam 
as designagoes de Bl, B2, B3, Ml, M2, M3, Sc. e Ap. como se pode ver 
na figura da asa de argyritarsis (Pr. 1, fig. 29). Remetemos o leitor ao 
trabalho de Root onde sao estudadas de maneira geral as variagdes de 
todas as manchas das asas e demais caracteres dos Nyssorhynchus. Aqui 
registramos a fixidez e variacao dos diferentes caracteres que temos 
visto nos Nyssorhynchus de S. Paulo e regioes vizinhas. 

A mancha B2 em A. darlingi e sempre muito menor do que a man- 
cha negra pre-umeral e nao abrange a veia transversa umeral. Nos A- 
triannulatvs triannulatus de Salobra ela se apresenta muito pequena na 
maioria dos casos, podendo ser ate vestigial, mas pode apresentar algu- 
ma variagao, chegando a ser igual a mancha negra pre-umeral e em 
raros casos menor. Nos triannulatus davisi de Itapira esta mancha va- 
ria um pouco mais, havendo maior numero de casos em que ella e 
grande. Finalmente, nos exemplos de Juquia o seu tamanho pode chegar 
ate duas vezes o da mancha negra pre-umeral. 
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Em strodei, ostvaldoi e nos albitarsis tipicos a mancha B2 sempre e 
grande. Nos argyritarsis comumente ela e grande, podendo, nao raro ser 
sub-igual a mancha negra pre-umeral. Nos albitarsis atipicos, princi- 
palmente nas formas afins a brasiliensis, podemos observar o mesmo. 

A veia R 4+5 apresenta as duas manchas negras sub-terminais, ca- 
racteristicas do grupo, de uma.maneira constante, com exce^ao dos A. 
triannidatus triannulatus de Salobra, Mato-Grosso e A. triannulatus da- 
visi de lapira, em que as referidas manchas podem apresentar toda a 
sorte de varia^ao, desde a sua confluencia ate a sua fragmenta^ao em 
tres manchas ou uma pequena e outra grande e outras variagoes. 

AbdOmen : 

Os tufos pdstero-laterais dos tergitos abdominais sao caracterfsticos 
do grupo; apresentam-se mais ou menos evidentes em todas as esp^cies. 
Todavia, em algumas delas, tais tufos sao pouco evidentes e nao aparecem 

•"no 2.° tergito, mas do 3.° ou 4.° em diante, como em argyritarsU, albitar- 
sis e laner. Em todas as especies da serie tarsirnaculatus eles sao muito 
salientes e desde o 2.° ao 7.° tergito. Esta disposicao na serie argyritarsis 
e observada sd em darlingi e em pessoai. 

PatAS: 

Os tarsos anteriorcs apresentam marcacao muito variavel. Os tarsos 
mddios, com raras exce^oes, nao sao anelados em argyritarsis, apresen- 
tam andis evidentes em albitarsis, (que podem faltar nas suas formas 
tfpicas), em darlingi e em lanei. 

Os tarsos posteriores apresentam grande varia(jSo no comprimento 
da mancha negra do 2.° segmento, o que foi objeto de interessante es- 
tudo de Davis. Cada especie, entretanto, varia entre limites fixos, e den- 
tro de cada especie, as suas variedades apresentam limites fixos de varia- 
(?ao, como a var. brasiliensis em relacao a albitarsis e k var. noroesten- 
sis em relacao a oswaldoi. 

Palpos: 

Nos palpos notamos uma certa variacao no locante a coloragao do 
3.° segmento, que pode ser mais ou menos escuro em strodei e mais 
ciaro em oswaldoi, havendo, entretanto. variacao nos dois sentidos nestas 
especies. Em albitarsis, argyritarsis, pessoai ela e mais constantemente 
negra. contrastando com o branco do 4.° segmento. 
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Larvas: 

Notamos variagao nas cerdas clipeais e nos tufos protoracicos sub- 
medianos. 

Galvao & Lane (1936) denominaram Relagao Clipeal, ao valor que 
se obtem dividindo a distancia que vai de uma cerda clipeal externa k 
interna, pela distancia que separa as duas internas- Quanto mais afasta- 
das as clipeais internas, menor sera este valor. 

Em oswaldoi, albitarsis, triannvlatus este valor oscila entre 1,0 o 
1,8; em darlingi, lanei entre 1,8 e 1,6; em rondoni, strodei, argyritarsis e 
pessoai este valor e grande, de 2,5 a 3,5 e 4,0. 

As clipeais anteriores geralmente apresentam ramificagoes muito 
curtas e nao perceptiveis com aumento medio. Em oswaldoi estas rami- 
ficagoes podem ser acentuadas, sendo dicotomicas e mais pronunciadas 
em oswaldoi' oswaldoi. Em lanei s6 as externas apresentam dicotomias 
grosseiras e retas, as internas sao sem nenhuma ramificagao. 

0 v o s 

Para estudar a variagao dos ovos, devemos ter em mira o desenho 
do seu exocorion e as dimensoes relativas das varias estruturas o nu- 
mero de gomos dos flutuadores. 

Estas dimensoes dizem respeito ao comprimento total a-h (vide Pr. 
I, fig, 30), maior largura c-d, comprimento dos flutuadores e-f, compri- 
mento dos rebordos terminals. Tern importancia tambem, o ponto de in- 
sergao destes rebordos terminais, que pode ser feito todo na face supe- 
rior do ovo, como em oswaldoi ou strodei ou atingir, no seu ponto mais 
distal, a extremidade dos polos e mesmo ultrapassa-la um pouco, como 
em A. triannulatus triannvlatus e alhimanus ou envolver o polo cefalico 
em forma de colarinho como em darlingi. 

Pensamos que se podera tirar grande recurso da mensuragao de um 
grande numero de ovos, relacionando-os aos varios caracteres que apre- 
sentam os adultos. A analise estatistica de tais dados podera revelar a 
existencia de ragas, ate aqui apenas suspeitadas pela biologia contradi- 
toria dos adultos. 

MfiTODOS USADOS 

Para se fazer um estudo dos seus diferentes estadios. devemos cap- 
turar os anofelinos vivos, para o que usamos qualquer tubo aberto nas 
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duas extremidades, sendo uma delas obturada por um tela de fil6. A. me- 
dida que os mosquitos vao sendo capturados. sao transferidos para uma 
pequena gaiola, de estrutura de arame e armada em fil6. como as usadas 
pelos malariologistas italianos. Na sua falta, qualquer tudo de lampeao, 
tao fdcil do se obter no interior, obturado por fil6, numa extremidade, e 
na outra por uma manga tambem de fil6. dard os mesmos resultados. O 
tubo capturador 6 introduzido pela extremidade livre na manga de fil6 
da gaiola ou do tubo de lampe5o e o operador obriga o mosquito a sair 
do tubo capturador soprando docemente. 

N3o usamos capturadores de aspirac3o, por se estragarem muito as 
f^meas engorgitadas de sangue. 

Para se transportarem os anofelinos durante 3-4 dias, basta envol- 
ver a gaiola ou tubo de lampeao em uma toalha humida. A humidade 
n§o deve ser excessiva, para nao condensar o vapor dagua nas paredes 
do tubo e nao provocar a oviposiQao em viagem. 

Para se obter oviposi^ao coloca-se cada femea em um tubo de 3 x 9 
cts., em cujo fundo se dispoe um pouco de algodao molhado, recoberto 
por pape! de filtro. A quantidade de agua nao deve ser excessiva, afim 
de evitar que o mosquito, ao pousar, fique aderente ao papel de filtro. A 
extremidade livre do tubo e fechada por filo. As femeas capturadas en- 
gorgitadas podem ser transportadas nestes tubos. No fim de 48 boras a 
uma temperatura conveniente, de 22-250C., nao tendo havido oviposi<jao, 
deve-se alimentar novamente o mosquito. O repasto pode ser feito a 
qualquer bora, na pele do ventre de uma cobaia, ou, quando nao se tratar 
de mosquitos capturados em zona paludica, com sangue bumano. Para 
fnduzi-los a picar, deve-se orientar a extremidade do tubo com filo, na 
direQao da luz. Atrafdos pelos raios luminosos, os mosquitos pousam na 
tela de filo. Aproveitando, entao, a sua posi^ao ai, coloca-se a boca do 
tubo em contacto com a pele do hospedeiro e o mosquito introduz com 
facilidade a tromba atraves da tela de filo. Muitas vezes sao necessaries 
dois ou tres repastos para que baja oviposi^ao, outras, so com o sangue 
sugado no momento da captura ja ha a expulsao dos ovos. 

A oviposigao pode ser feita de uma vez ou mais vezes, havendo, entao 
necessidade de alimentar o mosquito nos intervalos das posturas. Quando 
sao poucos ovos, em geral ficam espalhados no papel de filtro, mas 
quando o sen numero 6 grande, eles se dispoem em monte. Como o 
papel de filtro fica seco, e necessario molha-lo diariamente por meio de 
uma pipeta, tomando-se o cuidado de nao molbar a parede do tubo, evi- 
tando, assim, que o mosquito nela fique aderido. 
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Quando se quiser estudar a femea que efetuou a oviposigao, em re- 
lagao a morfologia dos seus ovos e posteriores estadios, deve-se matar o 
mosquito logo apos a postura, evitando assim com o continuo debater, a 
queda de escamas que alteram muito a sua marca<jao. 

Para tranportar os ovos, basta retirar o papel de filtro, enrola-lo 
com cuidado em outro papel de filtro levemente humido e acondiciona-lo 
em um pequeno tubo fechado a rolha. Destarte a humidade sera sufi- 
ciente para impedir o seu dessencamento e pouca para produzir a sua 
ecdise. Assim acondicionados, a temperatura de laboratorio, os ovos 
podem resistir com vitalidade, muitos dias, e ser transportados a grandes 
distancias. Conseguimos a eclosao de larvas de A. intermedius de ovos 
conservados desta maneira durante mais de 20 dias. Todavia nao temos 
dados seguros sobre a resistencia, com vitalidade, dos ovos dos Nys- 
sorhynchits, no que excede de 10 dias. 

Os ovos podem ser examinados ao microscopio com luz refletida ou 
com transiluminagao. 

Para exame da estrutura do exocorion deve-se usar o primeiro 
metodo, com 80 aumentos. Para contagem das estrias devem-se combi- 
nar a luz refletida e a transiluminagao, recorrendo-se a maiores au- 
mentos, como oc 15 x obj 10 x ou oc 5 x e obj 40 x. Retira-se um pe- 
dago pequeno do papel de filtro que contem os ovos e coloca-se sobre a 
lamina. Com uma pipeta, coloca-se uma pequena gota dagua sobre o 
papel, o que faz com que os ovos sobrenadem imediatamente. Com uma 
agulha remove-se com um movimento rapido o papel, ficando os ovos, 
livres para exame, sobre a gota dagua. Insistimos sobre a necessidade de 
se examinarem os ovos sobre a agua, porque sobre o papel de filtro o 
aspecto e bem diferente. Imersos em qualquer liquido conservador, al- 
tera-se completamente o seu aspecto, perdendo em nitidez todas suas es- 
truturas. 

Para se obterem boas microfotografias e necessario uma boa ilu- 
minagao refletida e longa exposigao. Isto exige que os ovos fiquem imo- 
veis, o que nao se obtem quando eles sobrenadam numa gota dagua alta. 
Por isto coloca-se uma laminula quadrada de cada lado da gota dagua. 
Estas laminulas vao ocasionando, por capilaridade, a saida de maior 
parte da agua. Assim, os ovos tocam na lamina e se mantem fixos. Alem 
disto, muitos deles viram de lado ou com a face inferior para cima, o 
que permite sejam fotografadas todas as estruturas. A fonte luminosa 
pode ser uma lampada de arco voltaico ou entao uma lampada qualquer 
de campo escuro, como a "Especialampe" de Leitz Wetzlar. Geral- 
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mente, para padronizar, fazemos nossas microfotografias com 75 au- 
mentos e expomos durante 18 a 20 segundos. 

Habitualmente, ovos guardados no papel de filtro durante 48 boras 
ou mais a temperatura do laboratdrio, quando molhados, em poucos mi- 
nutos sofrem a ecdise, o que, muitas vezes, inutiliza uma microfotogra- 
fia. Julgamos imprescindivel que os estudos sobre a morfologia dos ovos 
se baseiem em microfotografias tiradas com luz refletida e que os ovos 
nadem livres na agua, o que evidencia todas as estruturas, de importan- 
cia diagndstica. 

CH WES PARA A DETERMINACAO DOS ANOFELINOS DO GRUPO 

Nyssorkynchus de Rao Paulo e regiOes vizinhas 

Sao consideradas no presente trabalho as seguintes especies, cujos 
caracteres principais sao sintetizados nas chaves que damos a seguir: 

Anopheles (Nyssorkynchus) tarsimaculatus Goeldi, 1905. 

" " ustvalcloi (Peryassu, 1922) 

triannulatus (Neiva & Pinto, 1922) (=bachmanni auts.) 

strodei Root, 1926 (—evnnsi Dyar, 1928, nec Brethfes 
1925) 

rondoni (Neiva & Pinto, 1922). 

" " argyritarsis Robineau Desvoidy, 1827. 

a I bi tar sis Arribalzajra, 1878 

" darlingi Root, 1926 

pcssoai Galvao & Lane, 1937 

lanei Galvao & Amaral, 1938 

Nos comentarios sobre as especies discutimos a questao de distri- 
bui^ao geogrAfica do .4. tarsimaculatus nao ter sido ainda assinalado no 
Brasil Meridional com os caracteres que Ihe sao prdprios. As outras 1) 
espAcies ocorrem em Sao Paulo e sao analisadas, com os caractores par- 
ticulares que ai se apresentam, nos capitulos respectivos. 
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Chavb para a determinacAo DOS ovos 

1. — Sem rebordos pruarnecendo as extremidades e sem flutuadosres  
 A. strodei grupo III (Fig. 1 e 61) 

1.a — Coir rebordo, pelo menos, na extremidade cefdlica e com flutuadores  2 

2. — Com rebordos em ambas as extremidades   3 

2.a — Com rebordo so na extremidade cefAlica   12 

3. — Com exocorion da face inferior ornamentado   4 

3.a — Com exocorion da face inferior liso   11 

4. — Com o exocorion da face inferior ornamentado com elevagoes muito discretas 5 

4.a — Com exocorion da face inferior ornamentado com elevagoes nitidas, pra- 
teadas, de forma arrendondada ou oval e de aspecto granuloso  6 

5. — Elevagoes do exocorion nitidamente de forma poligonal, Ovos largos, com 
os rebordos grandes e envolvendo os polos   
 A. triannulatus triannulatus de Salobra, tipo I (Fig. 2 e 42) 

5.a — Elevagoes do exocorion muito apagadas, nao de forma poligonal, Ovos 
estreitos, com os rebordos pequenos e dispostos so na face superior  
 A. triannulatus triannulatus de Salobra, tipo II (Fig. 3 e 43) 

Ml 

i i 

w 
2 

Fig. 1. — 

Fig. 2 — 

Fig. 3 — 

Ovo de A. strodei grupo III. 

Ovo de A. triannulatus triannulatus de 

Ovo de A. triannulatus triannulatus de 

Salobra, tipo I. 

Salobra, tipo II. 
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6. — Com as bordas intemas dos flutuadores muito afastadas, ovos rauito largos 
 A. tarsimaculatus (1) (Fig. 4) 

6.ft — Com as bordas interaas dos flutuadores aproximadas, ovos nao tao largos 7 

7. — Ovos muito grandes e estreitos (cerca de 600 micra de comp.)  
 A Janet (Fig. 5 e 68) 

7.a — Ovos medios (de 430 a 500 micra de compr.)   8 

8. — Com os rebordos isolados dos flutuadores A. strodei grupo II (Fig.6e50) 
8.B — Com os rebordos unidos aos flutuadores   9 

9. — Flutuadores com mais de 18 gomos   10 
9.° — Flutuadores com menos de 18 gomos.. A. strodei grupo II (Fig. 7 e 49) 

A. tarsimncutatvs. 
4 

Fig. 4 — Ovo de A. tarsiviaculatus segundo Rozeboom (1938). 

Fig. 5 — Ovo de A. laneu 

Fig. 6 — Ovo de A. strodei grupo II com rebordos isolados dos flutuadores. 

Fig. 7 — Ovo de A. strodei Grupo II com rebordos unidos aos flutuadores. 

1 — O tarsimaculatus, identificado pela morfologia dos ovos tal como a figurada 
por Goeldi (1905) e por Rozeboom (1938), ainda nao foi assinalado no 
Brasil meridional. Todavia, damos a figura de Rozeboom na cxpectativa de 
se poder encontrar esta esp&ne nesta zona do nosso pais. 
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10. — Flutuadores longos, espa?o circundado pelos rebordos terminals pequeno 
 A. triannulatus davisi (Figs. 8 e 9) 

a) A. triannulatus davisi de Itapira S. P. (Fig. 8 e 40) 
b) A. triannulatus davisi de Juquia, S. P. (Fig. 9 e 41). 

10.a — Flutuadores mais curtos, espago circundado pelos rebordos terminals 
grande  A. strodei grupo I (Fig. 10 e 48) 

8 9 10 
Fig. 8 — Ovo de A. triannulatus davisi de Itapira 
Fig. 9 — Ovo de A. triannulatus davisi de Juquia 
Fig. 10 — Ovo de A. strodei grupo I. 

11. — Ovos com menos de 500 micra de comprimento A. argyritarsis (Fig. 11) e 
A. pessoai 
a) Com esbo?o de mosaico na face superior entre os flutuadores, for- 

mado por granulagoes grosseiras do exocorion  
 A. argyritarsis (Fig. 11 e 57) 

b) Com o exocorion da face superior, entre os flutuadores, de aspecto 
liso e de granuiafoes finas  A. pessoai (1) 

ll.a — Ovos com mais de 500 micra de comprimento   
A. albitarsvs limai (Fig. 12 e 58) A. albitarsis atipico (Fig. 13 e 59) 

11 12 13 
Fig. 11 — Ovo de A. argyritarsis. 
Fig. 12 — Ovo de A. albitarsis limai. 
Fig. 13 — Ovo de A. albitarsis atipico, de Palmeiras. 

1 — Infelizmente na epoca em que estadamos tais ovos, em colabora^ao com 
Lane, nao tinhamos ainda possibilidade de tlrar microfotografias com 
refletida. 
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[2. — Por?ao livre do exocorion com desenhos formando estrelas com 8 a 10 raics 15 
12.a — Por?ao livre do exocorion omamentado com eleva^oes prateadas de forma 

arredondada e de fundo granuloso   13 

13. — Rebordo cefdlico em forma de colarinho envolvendo a extremidade an- 
terior do ovo tanto na face superior como inferior   
  A. darlingi paulistensis (Figs. 14 e 65) 

13.® — Rebordo cefalico nao em forma de colarinho e disposto so na face su- 
perior do ovo (complexo oswaldoi)   14 

14. — Rebordo cefalico grande (de 90 a 110 micra de comprimento   
 oswaldoi oswaldoi (Fig. 15 e 35) 

14.a — Rebordo cefdlico pequeno (60 micra mais ou menos)  
 oswaldoi noroestensis (Fig. 16 e 36) 

15. — Rebordo cefalico em forma de colorinho e envolvendo a extremidade do ovo 16 

15.a — Rebordo cefalico nao em forma de colarinho e subterminal   
  oswaldoi metcalfi (Fig. 17a) 

L6. — Rebordo cefdlico divergnte  albitarsis albitarsis (Fig, 17b) 
16.a — Rebordo cefalico convergente  darlingi darlingi (Fig. 17c) 

sy is 

14 

Sri 

Fig. 14 — Ovo de A. darlingi paulistensis. 

Fig. 15 — Ovo de A. oswaldoi oswaldoi. 

Fig. 16 — Ovo de ^4. oswaldoi noroestensis. 

Fig. 17 — Ovo de .1. oswaldoi (na figura tarsimaculatus Root) ,altbitarais, e dar- 
lingi, segundo Root, 1926. 
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Chave para a determina^ao das larvas 

1. — Tufos protoracicos submedianos internes com foliolos palmados   2 

1.a — Tais tufos com foliolos filamentosos   8 

2. — Cerdas clipeais anteriores internas afastadas (R. C. = 1,0 a 1,7)  3 

2.a — Tais cerdas muito aproximadas (R. C.=2,5 e 3.5)   6 

3. — Tufos protoracicos submedianos internos afastados entre si e nao se 
inserindo no mesmo esclerito que os demais tufos do grupo  4 

3.a — Tais tufos muito proximos entre si (quasi se tocando ou deixando um es- 
pa?o menor do que a largura de um dos tufos)  5 

4. — Cerdas clipeais anteriores com ramificagoes dicotomicas e as internas 
quasi do mesmo comprimento que as extemas   
  A. oswaldoi oswaldoi (Fig. 18 e 33) 

4a — Tais cerdas sem ramificagoes dicotomicas, com ramificagoes nitidas ou 
so visiveis com grande aumento   
 A. tarsimamdatus e A. oswaldoi noroestensis (Fig. 19 e 34). 

Fig. 19 — Clipeo e tufos protoracicos submedianos de A. oswaldoi noroestensis. 

Fig. 20 — Clipeo e tufos protoracicos submedianos de A. trianmilatus triannula- 

m 

Fig. 18 — Clipeo e tufos protoracicos submedianos de A. oswaldoi oswaldou 

tus de Salobra, M. Grosso. 
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6. — Tofos submedianos internes se inserindo no meamo esclerito que os de- 
maia do grupo e com foliolos de ponta truncada; VIII placa tergal do 
abdomen nao muito maior do que a VII A. albitanit (Fig. 21) 

5.* — Tufos submedianos internos nao se inserindo no mesmo esclerito que os 
demais do grupo com 17-20 foliolos delgados e ponteagudos; VIII placa 
tergal do abdomen excessivamente maior do que a VII   
 A. triannulatiu davisi (Fig. 23) 

6. — Cerdas clipeais posteriores ramificadas e curtas; tufos protoracicos sub- 
medianos internos com 17 ou menos foliolos ponteagudos; tufos palmados 
abdominais ponteagudos   7 

6.a — Cerdas clipeais posteriores simples e longas; tufos protoracicos subme- 
dianos internos com cerca de 20 foliolos de ponta romba, tufos palmados 
abdominais de foliolos de ponta romba  A. pessoai (fig. 22) 

Uu 

V v- 
V V 

^y> / 
'W 

Fig. 21 

Fig. 22 

Fig. 23 

— Clipeo e tufos protoracicos submedianos de A. albitarsis 

— Clipeo e tufos protordcicos submedianos de A. pestoai 

— Clipeo e tufos protoracicos submedianos de A. triannvlatu* daxnai. 
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7. — Tufos protoracicos submedianos internes com cerca de 17 foliolos palmados 
 A. strodei (Fig. 24) 

7.a — Tais tufos menores e com cerca de 12 foliolos ... .A. rondoni (Fig. 24) 

8. — Placa tergal do VIII segmento abdominal excessivamente maior do que a 
do VII   9 

8.a — Tal placa nao excessivamente maior do que a do VII   10 

9. —- Cerda dorsal dos labios posteriores do aparelho opercular dos estigmas 
excessivamente longa e implantada num tuberculo saliente  
 A. darlingi (Figs. 25, 26, 64) 

9.a — Tal cerda substituida por uma pequena espinha   
 A. triannulatus triannulatus (Figs. 20 e 45) 

24 

25 

A/' 

26 

Fig. 24 — Clipeo e tufos protoracicos submedianos de A. stroidei e de A. rondoni. 

Fig. 25 — Aparelho espiracular de A. darlingi. 

Fig. 26 — Clipeo e tufos protoracicos submedianos de A. darlingi. 
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10. — Cerdas clipeais anteriores internas afastadas. 
(R. C. = 1,3); clipeais anteriores externas com ramifica^oes dico to mi- 
cas grosseiras; clipeais poster!ores ramificadas A. lanei (Figs. 27 e 70) 

10.ft — Cerdas clipeais anteriores internas muito aproximadas (R. C. = 3,0); 
clipeais anteriores externas simples; clipeais posterlores nao ramificadas 
 A. argyritarsis (Fig. 28) 

Fig. 27 — Clipeo e tufos protordcicos submedianos da larva de A. lanei. 

Fig. 28 — Clipeo e tufos protoracicos submedianos da larva de A. argyriiarait. 

27 28 
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CHAVE PARA A DETERMINAQAO DOS ADULTOS 

F £ M E A S 

1. — Com o 3.° 4.° e 5.° tarsos posteriores inteiramente brancos  
  (Serie argyritarsia) 2 

l.a — Com um anel negro basal no 5.° tarso postarior   8 

2. — Primeiro esternito abdominal com dupla fileira de escamas brancas.. 3 

2.a — Primeiro esternito nu   6 

3. — Tufos postero-laterais do abdomen presentes desde o 2.° segment© e 
erectos; mesonoto e asas com escamas absolutamente alvas em todas as 
incidencias de luz; ausencia completa de escamas amarelas nos tergitos 
abdominais   A. pessoai 

3.a — Tais tufos presentes no maximo do 3.° segmento em diante e discre- 
tes; mesonoto e asas com escamas nao absolutamente alvas (complexo 
albitarsia)   4 

4. — Asas com escamas amareladas, aneis apicais em 2 ou mais tarsos me- 
dios e no 1.° tarso posterior; 2.° tarso posterior com 50 a 90 % de 
negro basal   A. albitarsis (Forma tipica) 

4.a — Asas com escamas amareladas ou brancas com reflexos amarelados; 
2.° tarso posterior com menos de 50 % de negro basal  5 

5. — Numerosas escamas brancas no 7.° e 8.° ou so no 8.° tergito ab- 
dominal; 1.° tarso posterior sem anel branco apical; 2 ou mais tarsos 
medios com anel branco apical  A. albitarsis var. brasiliensis 

5 a — Ausencia de escamas brancas no 8.° tergito abdominal; tarsos m&lios 
e 1.° tarso posterior inteiramente negros (Forma muito semelhante a 
argyritarsis)   A. albitarsis (forma atipica) 

(Considerar as diversas combinagoes entre os caracteres espressos nos 
itens 4, 4a, 5 e 5a. como variagoes de albitarsis). 
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6. — Mancha B2. da nervura costal da asa muito menor do que a mancha 
negra pre-umeral; asas com escamas amareladas, tufos postero-late- 
raia do abdomen erectos e presentes desde o 2.° segmento  
 A. darlingi var. paulistensis 

6.a — Mancha B2. maior do que a mancha negra pre-umeral; tufos postero- 
laterais do abdomen discretos e a contar do 4.° ou 5.° segmentos, es- 
camas claras das asas branco puro  - 7 

7. — Tarsos medios e 1.° tarso posterior inteiramente negros A. argyritarsis 
7.a — Dois ou mais tarsos medios el.0 tarso posterior com anel branco apical 

nitido   A. lanei 

8. — Com o 3.° e 4.° tarsos posteriores brancos e o 5.° com anel negro basal 
  (Serie tarsimaculatus) 9 

8.a — Com anel negro basal no 3.° e 6.° tarsos posteriores A. rondoni 

9. — Asas com colorido geral predominante negro; Sc muito pequeno ou 
vestigial, escamas claras de cor branca, B2 igual ou menor do que a 
mancha negra pre-umeral (carater que pode variar)   
  A. triannulatus (bachamanni auts.) 

9.a — Asas de colorido geral nao tao acentuadamente negro, Sc. larga, esca- 
mas claras das asas variando do branco sujo ao amarelo, mancha 
negra pr6-umeral pequena   10 

10. — Porgao negra basal do 2.° tarso posterior muito pequena (cerca de 8 a 
18% do comprimento do articulo)  A. oswaldoi oswaldoi 

10.a — Porgao negra basal do 2.° tarso posterior variando de 20 a 70 % (vide 
nota suplementar)   11 

11.a — Com 25 a 50 % de negro basal no 2.° tarso posterior A. tarsimaculatus 
11.b — Com 25 a 70 % de negro basal no 2.° tarso posterior   
 A. oswaldoi noroestensis A. strodei 

Nota suplementar — Devido a grande varia^ao de porte, de colorido 
e de marcagao dos tarsos e palpos, o A. tarsimacidatus, A. oswaldoi 
noroestensis e o A. strodei s6 podem ser distinguidos com seguran?a 
pela morfologia dos ovos, da larva ou da terminalia do macho, pelo 
que o autor julga indispensavel que nos inqueritos entomologicos se 
capturem as femeas vivas para se ©studar a estrutura de seus ovos. 
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TERMINALIA DOS MACHOS 

1. — Mesosoma com um par de foliolos   2 
1.a — Mesosoma sem foliolos   4 

2. — Mesosoma estreito e muito longo, foliolos longos e desprovidos de dentes; 
lobos dorsals das pincetas hiiianos e de apices expanctidos lateraimente 
  A lanei (Figs. 55 e 69) 

2.a — Mesosoma nao muito longo, foliolos provides de dentes, embora pouco 
visiveis em certas posigoes, lobos aorsais das pincetas estnados e nao 
expaudidos nos apices   3 

3. — Foliolos longos, na maioria dos casos retus e dispostos lateraimente, 
dando a impressao de se insenrem pela sua porgao sub-basal nos bordos 
laterals do mesosomo, pois a sua raiz e hiauana   
 A. darlingi (Figs. 66 e 63 

3.a — Foliolos mais curtos, na maioria dos casos convergindo para a linha me- 
diana e evidenciando que se inserem pela sua extremidade basal na face 

do mesosomo  A. argyritarsis (Fig. 54) 

4. — Lobos dorsais das pincetas nus   5 
4.a — Lobos dorsais das pincetas pilosos principalmente nas suas protuberan- 

cias basais   7 

5. — Extremidades dos lobos dorsais das pincetas expandidos lateraimente 
e em forma de orelha de cao  A. triannulatua (Fig. 44) 

5. — Lobos dorsais das pincetas sem tais expansoes   6 

6. — Lobos dorsais das pincetas baixos, arredondados nos apices; mesosomo 
largo e pouco quitinizado A. albitarsis (Figs. 60 e 72) 

6.a — Tais lobos altos, com apice truncado e mais espessado; mesosomo muito 
quitinizado e estreito  A. pessoai (Figs. 61, 62 e 72) 

7. — Lobos dorsais das pincetas expandidos lateraimente no apice   
 A. rondoni e A. strodei. 
a) Bragos laterais dos lobos dorsais das pincetas provides de pelos 

finissimos visiveis com grande aumento A. strodei (Fig. 46) 
b) Tais estruturas nuas  A. rondoni (Fig. 47) 

7.a — Lobos dorsais das pincetas nao expandidos lateraimente no apice  8 

8. — Lobos dorsais estreitos, altos, de apice estreito e apresentando na regiao 
sub-apical uma zona semilunar fortemente quitinizada; pelos dos lobos 
dorsais longos e fortes; mesosoma fortemente quitinizado   
 A. oswaldoi (Fig. 32) 

8.a — Lobos dorsais largos, pouco quitinizados, com apice largo e truncado e 
nao apresentando na regiao sub-apical uma zona semilunar fortemente 
quitinziada; pelos dos lobos dorsais mais finos e mais curtos; meso- 
soma pouco quitinizado  A. tarsimaculatus (Fig. 31) 
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COMENTARIOS S6BRE AS ESPtCIES 

Serie tarsimaculatus 

Discussao sobre tarsimaculatus e oswaldoi 

Anopheles (Nyssorhynchus) tarsimaculatus Goeldi, 1905, 

Os adultos desta especie sao menores do que os oswaldoi que ocor- 
rem no Sul do Pais. Como demonstraram GalvAo & Lane (1938), para 
algxms exemplares do Vale do Amazonas, o comprimento m&3io de suas 
asas 6 de 3,40 mm. Root (1926) da um comprimento medio das asas 
de oswaldoi {=tarsimaculatus auts., do Sul do Brasil) de 4,4 mm.. 
Os A. oswaldoi oswaldoi de Sao Vicente, S. P., medidos por GalvAo & 
Amaral (1938), apresentaram um comprimento m^dio da asa de 4,0 
mm. e os A. oswaldoi noroestensis de Novo Oriente, zona Noroeste, 
S. P., 3,7 mm. Por ai vemos que o A. oswaldoi 6 bem maior do que 
o tarsimaculatus do Amazonas. Como nao encontramos ainda esta Ul- 
tima especie em S. Paulo, nada podemos dizer quanto ao sen tama- 
nho neste Estado. 

Pelo exame das chaves do presente trabalho, veremos que nSo hd 
um cardter se^uro para separar as femeas de tarsimaculatus das de 
oswaldoi e das de strodei. Desde Howard, Dyar & Kanab (1917) os 
autores tern recorrido a coloraQao dos palpos para separar tarsima- 
culatus das espdcies afins. Nos exemplares acima referidos, provenien- 
tes de Manacaparu e Paruari, Amazonas, em numero de 45 (39 9 e 
6 os 3° e 4° segrmentos dos palpos sao brancos na sua face supe- 
rior, com uma faixa negra transversal separando Sstes dois artlcnloa. 
A face inferior, porem, apresenta escamas negras que, ora formam 
uma faixa longitudinal ate a uniao com o quatro articulo, ora se dis- 
poem irregularmente pelo terceiro articulo. Veremos adiante, que os 
A. oswaldoi oswaldoi e oswaldoi noroestensis, bem como muitos strodei 
de S. Paulo, apresentam esta mesma marcacao. Nos strodei, entretan- 
to, ha hsbitualmente um pouco mais de negro na face inferior do ter- 
ceiro articulo palpal, sendo que as escamas negras na maior parte 

das vezes podem invadir a face superior deste articulo. Por esta razSo 
nao utilizamos este carater na diagnose destas tres esp^cies. 

0 colorido das escamas claras das asas e branco amarelado, ca- 
rater este compartilhado por oswaldoi e muito comumente pelo strodei 



422 A. L. AYROZA GALVAO 

de algumas zonas de S. Paulo. A mancha B.2 da Costa (nomenclatu- 
ra de Root, 1926) e maior do que a mancha negra pr^umeral, con- 
forme assinalaram GalvAo & Lane (1938).Todavia,Townsend (1933c) 
assinala casos em que ela e menor. Reexaminando o material de 
Galvao e Lane (1938), verificamos que, em tr§s femeas, a mancha 
B.2 e ligeiramente menor do que a mancha negra pre-umeral. Nas res- 
tantes 36, estas manchas sao sub-iguais ou na maioria dos casos, a 
B.2 e nitidamente maior. A mancha Sc. e sempre larga, o que dife- 
rencia facilmente esta especie de triannulatus (—hachmanni auts.). 
Devemos assinalar que nesta regiao os autores nunca mencionaram a 
presen^a de strodei. 

Quanto a mancha negra basal do segundo tarso posterior, Galvao 
& Lane (1938) obtiveram uma media de 24,8%, com um maximo de 
31 % e minimo de 20 %. Senevet & ABONNENC (1938) na Guiana 
Francesa, na Martinica e em Guadelupe, encontraram valores medios 
para esta mancha, de 47,97 %, 41,98 % e 48,4 % respectivamente. 
Tarsos anteriores com o terceiro segment© com a faixa negra basal 
menor do que a por<jao branca, quinto segment© as vezes com apice 
branco. 

TerninAlia DOS machos. — A diferenga entre as terminalias de 
tarsimacnlaius e oswaldoi foi assinalada por Curry (1932) e por 
Galvao & Lane (1938) conforme veremos linhas adiante- Pelo exame 
das figuras 31 e 32 da Prancha I, vemos que o mesdsoma do tarsima- 
culatus e pouco quitinizado, os lobos dorsais das pincetas, que tambem 
sao pouco quitinizados, sao largos e de apice truncado e igualmente 
largo. Os pelos destes lobos sao finos e curtos. Alem disto, na regiao 
subapical estes lobos nao apresentam uma diferentja de coloragao, pois 
a sua quitinizacao e homogenea. Em oswaldoi o mesosoma e muito 
quitinizado, dando a falsa impressao, as vezes, de que existe um fo- 
Holo; os lobos dorsais das pincetas sao altos, estreitos, mais quitiniza- 
dos. com pelos mais longos grossos, com apice mais estreito e apre- 
sentam na regiao sub-apical uma zona semilunar fortemente quitini- 
zada, que e muito caracteristica e visivel com aumento medio, con- 
forme assinalou CiJRRY e como se pode verificar na figura 32. 

Os ovos de A. tarsimaculatus foram vistos e figurados pela primoi- 
ra vez por Goeldi (1905) em Belem do Para e recentemente por Ro- 
zeboom (1938) no Panama (Fig. 4). Vemos como diferem dos de A. 
oswaldoi que, em qualquer de suas variedades, sempre apresentam a 
mesma estrutura basica de um s6 rebordo terminal. (Figs. 15, 16 17 
e Pr. Ill, figs. 35 e 36 e Pr. V, fig. 39). 
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As larvas apresentam as cerdas clipeais anteriores internas muito 
afastadas. A sua Relagao Clipeal varia de 1,0 a 1,4, no material que 
possuimos. 0 comprimento das cerdas clipeais internas e pouco maior 
do que o das externas. Estas cerdas podem apresentar uma ramifica- 
gao acentuada, conforme assinala Curry (1932) que diz que elas sao 
mais fortemente ramificadas do que em A. oswaldoi (= tarsimactda- 
tus var. aquacaelestis Curry). No escasso material que estudamos de 
Manacapuru, Amazonas, e de Belem do Para, este ultimo gra?as k 
gentileza do dr. Evandro Chagas, tais cerdas apresentam ramos la- 
terals acentuados, visiveis com aumento medio, mas tais ramificagoes 
nao sao dicotomicas como nos A. oswaldoi oswaldoi de S- Vicente, S. P. 
As clipeais posteriores sao ramificadas. 

As cerdas protoracicas submedianas internas geralmente saem de 
escleritos separados dos demais tufos do grupo e sao bem afastadas 
uma da outra na linha mediana, deixando um espago entre si onde ca- 
beria perfeitamente uma outra cerda, sem que os seus foliolos se to- 
cassem; todavia em certos casos elas se apresentam mais prdximas. 
Estas cerdas apresentam cerca de 11 foliolos palmados de apice 
rombo. SENEVET & Abonnenc (1938) estudaram a variaQao do nu- 
mero destes foliolos, encontrando as cifras resumidas no Quadro I- 

Q U A D R O I 

Numero de foliolos da cerda protorficica submediana intema de A. taraima- 
eulatus seprundo Senevet & Abonnenc (1938); 

I + 5,20 
} MMia: 11,80; desvios extremos: 

Guiana Francesa  ^ — 2.80 

| Desvio padrao: 1,6; numero de cerdas contadas; 151 

( 2,8 
Media: 12,5; desvios extremos: 

Martinica  | 2'5 

j Desvio padrao: 1,4; numero de cerdas contadas: 15 

Guadelupe. 

+ 2,7 
MSdia: 11,3; desvios extremos: ' 

— l,o 
Desvio padrao: 1,1; numero de cerdas contadas: 14. 

Pole? dados acima. vcmos que estas cerdas submedianas internas 
variam quanto a distancia que separa uma da outra na linha media- 
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na e quanto ao numero de folfolos que apresentam, podendo atingir 
ate 17. Por isto, a sua distingao das larvas de albitarsis se faz pelo 
con junto destes caracteres, que podem variar isoladamente. Aludire- 
mos novaraente a eles quando falarmos sobre esta ultima esp6cie. 

Pupa — Pelos dados fornecidos por Senevet & Abonnenc (1938) 

na Guiaana Francesa, Martinica e Guadelupe, as pupas apresentam 
os espinhos inseridos nos angulos postero laterals dos segmentos ab- 
dominals longos, com medias respectivas de 42,2 %, 40,0 % e 42,0 % 
do comprimento do segmento. 

DistribuicAo geogrAfica 

Os autores assinalam esta especie como se estendendo desde a 
America Central ate a Argentina. Todavia, parece que ela esta con- 
finada ^s regioes do Norte do Brasil, sendo substituida nos Estados 
meridionais pelas diferentes variedades de A. oswaldoi. 

Ja em 1932 no Panama, Curry separou pelos caracteres do adul- 
to e da genitdlia do macho, como ja assinalamos, as duas variedades 
de A. tarsimaculatus, aquasalis e aquacaelestis, que deveriam corres- 
ponder as duas especies A. tarsimaculatus Goeldi, 1905 e A. oswaldoi 
(Peryassu, 1922). Como, porem, o autor nao possuisse exemplares desta 
ultima especie para comparagao e como, entao, julgasse ainda insufi- 
cientemente definida a espdcie tarsimaculatus, preferiu trata-laa como 
variedades, mesmo porque Root (1926) ja as considerara sinonimas. 
Entretanto menciona as diferengas das genitdlias dos machos, ao seu 
ver de valor especifico, que assinalamos linhas atrds. 

Verteutl (1933) citado por Sevenet & Abonnenc (1938) con- 
cluiu que se tratavam de duas especies. 

Townsend (1933a, 1933b, 1933c) chamou a atengao para o fato 
de que os tarsimaculatus do Amazonas apresentavam ovos diferentes 
dos descritos por Root (1926) para esta especie, na Baixada Flu- 
minense. 

GalvAo & Lane (1938), comparando a genitdlia dos machos de 
A. tarsimaculatus de S. Paulo com a dos exemplares do Amazonas, no- 
taram diferengas constantes, alias ja assinaladas por CURRY (1932). 
Estudando a morfologia dos ovos, verificaram que os de exmplares de 
S. Paulo eram diferentes dos figurados por Goeldi (1905) e vistos 
por Townsend (1933a, 1933b e 1933 c). Concluiram entao, pela vnli- 
dade da especie oswaldoi (Peryassu, 1922) jd entrevista por CURRY 
(1932). 
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Rozeboom (19^8), fazendo um estudo da morfologria dos ovos dos 
Nyssorkynchns do Panama, assinala a morfologna dos ovos de A. '»<f- 
waldoi, qu^ corresponde aos de A. oswaldoi oswaldoi estudados per 
n6s (1938). Acredita aquele autor que os tarshnacvlatus do Brasii 
Meridional sejam mais proximos de oswaldoi do que dos tnrsimnctda- 
tus do Panama. Ate hoje ainda nao foi assinalado no Brasii Meridional 
um A. tarsimaculatus com os caracteres desta especie observados por 
Goeldi, Townsend, Curry, Galvao & Lane e Rozeboom, e descritos 
linhas atras. Ao contrario, todas as referencias neste sentido mostram 
que tais mosquitos sao uma das variedades de A. oswaldoi estudadas 
por GalvAo & Lane (1938). Assim na figura 10 de Costa Lima (1928) 

de tarsimaculatus do Rio de Janeiro, vemos que os lobos dorsais das 
pincetas sao forteraente quitinizados, altos, estreitos, com pelos grosses, 
e provides da ponte de quitina em semilua assinalada por CURRY. Na 
genitalia da figura 11 de Pires (1934) notamos tambem nitidamente 
tais detalhes. Em nota anterior (Galvao, 1938b) estudamos a morfo- 
logia dos ovos das diferentes variedades de oswaldoi de diversos pontos 

do Estado de Sao Paulo. O dr. Durval Lucena (1939) assinala a pre- 
sen^a de A. oswaldoi em Pernambuco, documentada por otima microfo- 
tografia que possulmos no nosso arquivo (referencia pessoal em carta 
recebida pelo autor). 

Pessoalmente nunca vimos e tambem nao temos noticias de com- 
panheiros de trabalho, tanto deste Departamento de Parasitologia, 
como do Institute de Higiene e do Serv. de Prof, da Malaria do Dep. 
de Sadde do Estado, que tivessem observado no Estado de S. Paulo e 
em regioes vizinhas, tarsimaculatus com os caracteres acima descritos. 
Tivemos ensejo de examinar ovos e adultos machos das seguintes loca- 
lidades, sem igualmente ter encontrado um anofelino com os caracte- 
res correspondentes aos do A. tarsimaculatus verdadeiro: S. Paulo, 
Santos, S. Vicente, S. Jose dos Campos, Sabauna. Itapira. Campos do 
Jordao, Juqute, Marilia, Cafelandia. Caraguatatuba, Tiete, S. Pedro 
de Piracicaba, Palmeiras, Porto Ferreira, Leme, Rancharia, Campo 
Largo, Piraju, Lussanvira, Pereira Barreto. Vera Cruz, Catanduva, 
Vila Queiroz e Lins, no Estado de Sao Paulo; Ribeirao das Lages, no 
Estado do Rio de Janeiro; Salobra. em Mato-Grosso. 

Todavia, estes fatos precisam ser estudados de maneira sistoma- 
tica, obtendo oviposi^ao de mosquitos de diferentes bacias hidrografi- 
cas ao Sui do Amazonas. para se poder asseverar o limite exato da 
distribui^ao geogr^fica do A. tarsimaculatus Goeldi. 1905. 

♦ ♦ ♦ 
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Anopheles (Nyssorhynchus) oswaldol (PeryasstS, 1922). 

Peryassu (1S22) descreveu esta especie para anofelinos da serie 
tarsimacultus que apresentavam um anel negro basal no 2.° tarso pos- 
terior muito estreito. Ja vimos, ao nos referirmos a tarsiinaculatvs, as 
diferen?as principals com esta especie. No Norte da Regiao Neotrdpica 
parece que ocorre so a forma descrita por Peryassu, com o anel basal 
do 2.° tarso posterior estreito que a distingue facilmente das especies 
vizinhas. 

No Rul, porem, esta especie apresenta formas com o referido 
anel ate 70 % do comprimento total do segment©. Estas formas podem 
ser confundidas com A. tarsimaculatus Goeldi, 1905, A. triannulatus 
(Neiva & Pinto, 1922) {—bachmanni auts.) e A. strodei Root (1926). 

Ja vimos paginas atras, que o oswaldoi difere dos verdadeiros tar- 
simaculatus pelo seu porte maior, (Root, 1926 e Galvao & Amaral, 
1938); pela morfologia do lobo dorsal das pincetas, que e mais alto, 
mais estreito, de apice estreito, com uma zona semilunar fortemente 
quitinizada na sua regiao sub-apical e com o mesdsoma fortemente 
quitinizado, (Pr. I figs. 31 e 32); e, finalmente, pela morfologia dos 
seus ovos, que em todas as suas formas sempre apresentam a mesma 
estrutura geral, com um s6 rebordo terminal e flutuadores muito apro- 
ximados na linha mediana. (Figs. 15, 16, 17, Pr. Ill, figs. 35 e 36 e 
Pr. V, fig. 39.). Os ovos de tarsimaculatus, segundo Goeldi (1905), 
Townsend (1933a, 1933b, 1933c) e Rozeboom (1938) apresentam dois 
rebordos terminals baixos e flutuadores muito afastados. (Fig. 4). 

0 A. oswaldoi difere do A. triannulatus {— bachmanni auts.) por 
ser maior, nao apresentar a asa com o colorido tao escuro, pois a 
mancha B. 2 da Costa e muito maior do que a mancha negra pre-ume- 
ral, que as vezes e vestigial, e a Sc. e larga. A terminalia do? machos 
e os ovos sao facilmente distinguiveis. Quanto as larvas, ha certas 
formas de A. oswaldoi que podem ser confundidas com as de triannu- 
latus davisi de S. Paulo, como veremos mais adiante. 

Os A. strodei sao os que mais podem ser confundidos com os A. 
oswaldoi, nas suas formas com a porgao negra do 2.° tarso posterior 
mais larga, ja pelo porte que pode ser o mesmo, ja pela tonalidade das 
escamas claras das asas, que pode ser amarelada, ou pela marca^ao 
dos palpos ou dos tarsos. Os palpos de A. oswaldoi sao negros, salpi- 
cados de branco e com anel branco apical no primeiro e segundo seg- 
mentos. No terceiro e quarto, na face superior, predomina o branco, 
havendo uma faixa negra transversal separando estes dois ultimos seg- 
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mentos; na face inferior, encontramos, mais acentuadamente que em 
tarsimaculatus, uma faixa negra longitudinal, que atinge o quarto ar- 
ticulo. Por vezes esta faixa e relativamente larga, em outras e inexis- 
tente ou nao atinge o apice do segmento. Em strodei o 3.° articulo e 
mais negro e esta faixa longitudinal atinge a face superior. Entre- 
tanto, observamos numerosas vezes uma marca^ao identica a de os- 
waldoi. Um dos caracteres que tern sido assinalados para diferengar 
strodei de oswaldoi (= tarsimaculatus auts.) e a porgao branca apical 
dos tres primeiros tarsos anteriores, que naquela seria estreita e nesta 
larga. fiste cardter varia muito, pois sao numerosos os A. oswaldoi 
que apresentavam as referidas faixas estreitas, ao passo que os strodei 
podem apresenta-las largas. Todavia, nunca vimos oswaldoi com os 
andis brancos apicais excessivamente estreitos como em certos strodei 
de Pereira Barreto, zona Noroeste de S. Paulo. O mesmo se diga 
quanto k colora<?ao alva que as vezes apresenta esta ultima especie. 
em contraste com o negro excessivo das suas escamas escuras. A mor- 
fologia da termindlia dos machos, das larvas e dos ovos de strodei d 
bastante caracteristica para dispensar qualquer comentdrio. 

As larvas de A. oswaldoi, como as de tarsimaculatus apresentam 
uma Relaqao Clipeal pequena devido ao afastamento grande das cli- 
peais anteriores internas. Assim a R. C. varia de 1,0 a 1,8, nas di- 
ferentes variedades. Da mesma maneira as clipeais internas podem 
ser muito maiores do que as externas. De uma maneira geral, estas 

cerdas, como ja notara Root (1926), apresentam ramificagoes bem 
acentuadas, visiveis com aumento medio do microscopio. Entretanto, 
ha casos em que taes ramifica^oes sao pequenas e pouco numerosas, so 
visiveis com grande aumento. (Figs. 18,19 e Pr. II, figs. 38 e 34). As 
clipeais posteriores sempre sao ramificadas. 

Os tufos protoracicos submedianos internes de uma maneira geral 
sao bem afastados um do outro, deixando entre si um espago onde se 
poderia colocar um terceiro tufo. Sao compostos de 11 a 13 foliolos 
palmados de ponta romba ou truncada e se inserem num esclerito se- 
parado dos outros dois tufos submedianos. Entretanto, estes caracteres 
podem variar bastante, trazendo confusao com as larvas de albitarsis. 
Assim e que as vezes os tufos sao menos afastados, como tivemos oca- 

siao de observar em larvas de uma mesma cultura. Outras vezes, e nao 
raras, os tufos internes apresentam 16 a 17 foliolos e, para aumen- 
tar a confusao, em certas larvas de oswaldoi noroestensis estes tufos 
podem sc inserir no mesmo esclerito que os outros dois tnfos subme- 
dianos. A placa tergal do VIII segmento abdominal e bem maior do que 
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a do VII. Em certos casos, entretanto, elas sao exageradamente maio- 

res, levando a confusao com os triannulatus davisi de S. Paulo. Nesta 
ultima especie, ja tivemos ocasiao de ver varias larvas em que os tufos 
submedianos internos eram sensivelmente afastados, sendo a distin- 
<jao com o oswaldoi noroestensis possivel apenas pelo numero de fo- 
liolos, que era de 16-17, muito estreitos e ponteagudos. 

Como vimos estes diferentes caracteres das cerdas clipeais, dos 
tufos protoracicos submedianos e da VIII placa tergal podem apre- 
sentar variances, que isoladamente coincidam com algumas caracteris- 
ticas apresentadas pelas larvas de albitarsis e mais raramente de 
triannulatus. E extremamente dificil, entretanto, tais variagoes apare- 
cerem em con junto, e entao, se tornar impossivel a distin^ao com uma 
larva de albitarsis. Por isto, na chave para a determinagao das larvas 
usamos os caracteres que cada uma destas especies apresenta mais 
comumente, isto e, tufos protoracicos submedianos separados um do 
outro e os tres tufos de cada lado se inserindo em escleritos distintos 
para o complexo oswaldoi e tufos protoracicos submedianos muito 
proximos um do outro e os tres tufos de cada lado se inserindo num 
mesmo esclerito para o complexo albitarsis. 

As pupas de A. oswaldoi nao se distinguem das demais especies, 
(com excegao das de darlingi). Em oswaldoi oswaldoi os espinhos dos 
angulos postero laterais dos ultimos segmentos abdominals sao curtos, 
carater este nao muito constante. 

Os ovos de A. oswaldoi sao sempre do mesmo tipo fundamental, 
com um so rebordo terminal, disposto na face superior da extremida- 
de cefalica. Este carater, qualquer que seja a variedade, os distingue 
dos ovos de tarsimaculatus Goeldi, 1905 e dos de A. strodei, fato este 
de extrema importancia nas determinagoes dos Indices de infesta^ao 
natural dos anofelinos vetores de malaria, pois, se capturarmos femeas 
vivas e obtivermos oviposi^oes em laboratorio, podemos diagnosticar 
de modo exato estas especies, o que, com outros meios, so e possivel, 
em certos casos, depois de um estudo prolongado das especies inciden- 
tes no local. 

Variedades de A. oswaldoi 

Root (1926) descreveu os ovos de albitarsis, darlingi e tarsima- 
culatus (= osiualdoi) da Baixada Fluminense, nao com as elevagoes 
ovaladas de aspecto granuloso habituais no exocorion dos ovos de 
grande numero de especies de Nyssorhynchus, mas sim simples dese- 
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nhos em estrelas formadas por 8 ou 10 iinhas irradiando de um centre 
comum imaginario. Estas observagdes de Root tern sido aceitas como 
exatas por varios autores, como Townsend (1933a), Galvao & Lane 
1936), Rozeboom (1936 e 1938), C. Pinto (1939b). £ precisa a lin- 
guagem de Root neste particular: 

"The surface ornamentation seemed to be the same in all three 
eggs. The species of the Nysaorhynchus group seem not to show the 
elongate hexagonal markings, so conspicuous in the eggs of such 
species as quadrimaculatua or paeudomaculipea. Instead, onde finds 

the whole ventral and lateral portion of the egg studded with little 
white stars, each consisting of eight or ten short lines radiating 
from an imaginary common center." 

Por isto GalvAo & Lane (1938) verificando que os ovos dos A. 
oswaldoi (tarsimacvlatus sense Root) de S. Paulo eram diferentes dos 
da Baixada Fluminense descritos por Root, e que havia diferengas 
morfoldgicas nos ovos, larvas, pupas e adultos de certas formas de 
oswaldoi do Literal e do Planalto de S. Paulo, consideraram esta espe- 
cie, como constituindo um complex© de tres variedades: 1) A. osivol- 
doi oswaldoi com a por?ao negra do 2.° tarso posterior muito estreita, 

com 8 a 18 7" do comprimento total do articulo, com a terminAlia do 
macho igual a da variedade noroestensis, sendo que os seus ovos, entao 
desconhecidos, foram descritos no mesmo ano por Rozeboom (1938); 
2) A. oswaldoi metcalfi, correspondendo a forma descrita por Root 
(1926), na Baixada Fluminense, (exceto no que corresponde a forma 
tipica), com a porgao negra do 2.° tarso posterior no maximo com 
35 % do cmprimento do articulo, e com os ovos apresentando so um 
rebordo terminal, que e o cefalico, disposto na sua face superior, com 
os flutuadores com 40 a 45 gomos e com o exocorion das suas faces 
laterals e inferio rornamento da maneira que foi assinalada por Root. 
3) A. oswaldoi noroesteims correspondendo as formas com 26.8 o 
75 % de negro basal no 2.° tarso posterior e cujos ovos, do mesmo 
tipo geral da variedade metcalfi, apresentavam o exocorion das faces 
laterals e inferior ornamentados com elevagoes ovaladas, granulosas, 
prateadas, identicas as encontradas nos ovos de strodei. O material 
que serviu para a descrigao era proveniente de Novo Oriente (hoje 
municipio de Pereira Barreto), proximo de Lussanvira, na zona No- 
roeste do S. Paulo, e, como os autores dessem muito valor a diferon- 
cia^ao racial em fungao das diferentes regioes geograficas, deram-lhe 
o nome de oswaldoi 7ioroestensis. Em trabalho ulterior, (Galvao, 1938) 
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verificamos que os ovos desta variedade eram diferentes dos de oswaL- 
doi oswaldoi de S. Vicente, no Litoral. 

Temos procurado ver se encontramos estruturas semelhantes as 
estrelas assinaladas por Root no exocorion dos ovos de albitarsis, dar- 
lingi e oswaldoi, quer fazendo variar a incidencia de luz, quer obser- 
vando-os por transparencia ou montando-os em meios diversos, sempre 
sem resultado. Nao encontramos, tambem, a forma descrita por este 
autor para os ovos de albitarsis, com um so rebordo disposto na extre- 
midade cefalica (e muito semelhante a de darlingi paulistensis e total- 
mente diferente da de albitarsis limai), nem a de darlingi com rebor- 
do cefalico convergente. £ possivel que Root tenha cometido um engano. 
£ dificil, porem, conceber como poderiam ser tomadas as elevagoes ova- 
lares, granulosas por estrelas compostas precisamente de 8 a 10 linhas 
curtas irradiando de um centre comum. 0 assunto precisa ser estudado 
sistematicamente, fazendo-se pesquisas nas localidades em que este 
ilustre entomologista falecido trabalhou. 

Sendo a descriyao da variedade A. oswaldoi metcalfi baseada prin- 
cipalmente na estrutura dos ovos descritos por Root, se tal estrutura 
nao for mais encontrada, metcalfi nao tera razao de existir. Dado, 
porem, o escasso numero de observagoes neste sentido, por emquanto 
julgamos prematuro decidir da sua validade. 

Em S- Paulo ocorrem so as formaa oswaldoi oswaldoi e oswaldoi 
noroestensis. 

A. oswaldoi oswaldoi (Peryassii, 1922) 

Aos caracteres dos adultos, ja assinalados, podemos ajuntar os da 
pupa, da larva e dos ovos. 

A pupa, como observaram Costa Lima e Senevet & Abonnenc 
(1938), apresenta os espinhos postero-laterais do abdomen mais curtos 
do que nas outras formas. Este carater, pode, entretanto, apresentar 
uma certa variagao, conforme constatamos em material de S. Vicente. 

As larvas, tanto do Litoral, S. Vicente, Caraguatatuba, Juquia, 
como da Noroeste, Pereira Barreto, apresentam as cerdas clipeais an- 
teriores com ramificagoes dicotomicas acentuadas. (Fig. 18 e Pr. II, 
fig. 33). Em culturas das posturas de duas femeas capturadas em S. 
Vicente, nao observamos nenhuma excegao. Igualmente, em larvas co- 
Ihidas em diferentes focos do Litoral, este carater foi constante. 0 
inverse tambem foi verdadeiro, pois larvas com as cerdas clipeais com 
ramificagoes vestigiais nao davam adultos desta variedade, mas sim 
com a porgao negra basal do 2.° tarso posterior grande. 
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Davis (1933) descrveu e figurou uma larva atipica de tarsima- 
cvlatus (= oswaldoi?), com as cerdas clipeais exageradamente rami- 
ficadas, em S. Salvador, Baia (pela figura as ramificagdes sao dico- 
tomicas). possivel que se tratasse de uma larva de A. oswaldoi os- 
waldoi, pois, como veremos adiante, aquele ilustre autor considerava 
corao A. tarsimaculatus todas as variagoes que exemplares afins a esta 
especie apresentavam na porgao negra do segundo tarso posterior. 
Quer-nos parecer, pois, que esta forma com clipeais dicotomizadas, 
excepcional na Baia, seja a regra em S. Vicente, Sao Paulo. 

Os ovos desta variedade foram estudados no Panama por Roze- 
boom (1938). Em S. Vicente, Caraguatatuba, Juquia, no Literal e Pe- 
reira Barreto na Noroeste, os ovos estudados por n6s (Galvao, 1938) 
sao identicos aos figurados por Rozeboom. (Figs. 15 e Pr. Ill, fig. 35). 
Sao ovos com 507 micra de comprimento total, por 248 de maior lar- 
gura, com flutuadores com 402 micra de comprimento e com media de 
36 gomos. Rebordo cefalico grande, com 90 a 112 micra de comprimen- 
to, o que os distingue dos da variedade noroestensis em que este rebordo 
mede 45-70 micra de comprimento. Nos ovos recempostos, os flutuado- 
res nao deixam espago entre seus bordos internos. Como na raaioria das 
especies deste grupo, o exocorion das suas faces inferior e laterais e 
ornamentado com as elevagoes ovalares e prateadas de aspecto gra- 
nuloso ja mencionadas. 

Parece ser anofelinio pouco domiciliar, no interior do Estado, o 
que alias concorda com C. Bonn (1924) e Curry (1932). Peryassu 
(1922) julga-o o principal vetor de malaria no Vale do Rio Doce. No 
nosso litoral, entretanto, e capturado em domicilio. 

Em S. Vicente os seus criadouros muito proximos da praia, apre- 
sentam quantidades de cloreto de sddio dificilmente dosaveis, da ordem 
de 14 miligramos por mil; pH oscilando entre 6,2 e 6,4; materia orga- 
nica expressa em 02 entre 0,192 e 0,304 grs. por 100 litros de agua. 
Estas determinagoes foram feitas pelo dr. O. de Paula Santos, Doc. 
de Fisiologia da Fac. Med. da Univ. S. Paulo, a quern muito agrade- 
cemos. fistes criadouros eram de agua profunda ou raza, com pouco 
ou nenhum movimento, cobertos, em geral, por vegetagao vertical e 
as vezes um tanto ensombreados. 

Cumpre assinalar aqui que temos observado ovos com rebordo ce- 
falico muito grande (Pr. XV, fig. 39) postos por femeas com a mancha 
negra do segundo tarso posterior com cerca de 25 % do comprimento 

do articulo. Nao podemos dizer se se trata de um tipo extreme de os- 
waldoi oswaldoi ou se corresponde a uma outra forma, pois estes estu- 
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dos estao apenas iniciados entre nos. For outro lado nunca observamos 
ovos com rebordo cefalico pequeno, como os de noroesteiisis, postos por 
femea com a marcagao de oswaldoi oswaldoi. 

A.^oswaldoi noroestensis Galvao & Lane, 1938 

Aos caracteristicos do adulto ja mencionados, acrescentemos a 
morfologia dos ovos, assinalada por nos em trabaiho anterior (Galvao, 
1938), que consiste no rebordo cefalico ser curto e o ovo mais estreito. 
No mais apresenta a mesma estrutura dos da forma tipica. Suas di- 
mensoes medias sao: Comprimento total, 601 micra; maior largura, 
192 micra; comprimento dos flutuadores, 440 micra; comprimento do 
rebordo cefalico, 45-70 micra. Os flutuadores apresentam 34-44 gomos. 
Exocorion como nos ovos da forma tipica. 

As suas larvas apresentam as cerdas clipeais anteriores nao dico- 
tomizadas, (Fig. 19 e P. II, fig. 34) mas com ramificagoes simples. As 
vezes esta ramificagao e vestigial e visivel so com grande aumento, 
outras vezes ela e relativamente acentuada, podendo ser vista com 
aumento medio, mas nunca assume a forma dicotomica que descreve- 
mos para as larvas de oswaldoi oswaldoi. Relagao clipeal de 1,4 a 1,8. 
Em certos casos as clipeais interims sao bem mais compridas do que 
as externas. Os tufos protoracicos submedianos internes apresentam 
de 11 a 13 foliolos palmados, de ponta romba, havendo casos deste 
numero atingir a 17- Este se inserem em escleritos distintos dos outros 
do mesmo grupo. As vezes, porem, esta insergao se faz num esclerito 
comum, o que pode trazer a confusao com as larvas de albitarsis. 
Nesta ultima especie, porem, tais tufos sao muito prdximos entre si e 
apresentam 17 ou mais foliolos, numero, entretanto, que pode, por 
excegao, ser de 14 ou 13. Outras vezes os tufos submedianos em no- 
roestensis apresentam-se muito proximos entre si, e como a VIII placa 
tergal do abdomen comumente e muito maior do que a VII, ha a pos- 
sibilidade da confusao com as larvas de A. triannulatus davisi obser- 
vadas em S. Paulo. Entretanto, nesta ultima especie os foliolos sao 
mais estreitos, ponteagudos e em numero de 17 a 18. 

Ja nos manifestamos sobre a maneira que utilizamos estes carac- 
teres nas chaves do presente trabaiho. 

As pupas apresentam os espinhos postero laterais dos ultimos 
segmentos abdominals mais longos do que em oswaldoi oswaldoi. 

Os criadouros desta variedade em Pereira Barreto (antiga Novo 
Oriente) na Noroeste, sao constituidos por lagoas a beira do Tiete, 
pogas dagua sob grandes arvores a beira da mata, com pouca ilumina- 
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gao, pequenos alagados, espraiados de ribeirSo, remansos de pequenos 
cursos dAgua e colegoes semelhantes. Nestes ultimos 3 tipos de cria- 
douros as larvas sao em menor numero. 0 pH de um deles, nos alaga- 
dos de ribeirao, era de 6,8. 

Em trabalho anterior (GalvAo, 1939b) tivemos oportunidade de 
relatar observagoes sobre o tempo de evolugao do A. oswaldoi oswaldoi 
e A. ostvaMoi noroestensis em laboratdrio. Assim operand© com raeio 
de cultura constituido por macerado recente de plantas de focos de 
anofelinos dos arredores de S. Paulo, com agua da torneira e fermen- 
to Fleishmann, com uma temperatura que oscilou entre 24,5° C e 27,5° 
C., com media de 25,7° C, obtivemos os seguintes resultados: 

A. osw. A. osw. 

os w. noroett. 
Ovo, da postura k eclosao  1 dia  2 dias 
Periodo larval   9 dias  9 " 
Perlodo pupal   2 "   2 " 
Total da eclosao a adulto  10 "   11 " 
Total da postura a adulto  12 "   13 " 

Esta variedade foi assinalada nas seguintes localidades do Efta- 
do de S. Paulo: Pereira Barretto (antiga Novo Oriente), Itapira, Vila 
Queiroz (municipio de Pompeia), Juquia, S. Vicente, Santos, Cafelfin- 
dia, Caraguatatuba, Tiete, S. Pedro de Piracicaba. Provavelmente a 
maioria das referencias a tarsimaculatvs no Interior do Estado diz 
respeito a esta variedade de oswaldoi. 

Nunca encontramos nenhuma das variedades de oswaldoi no Vale 
do Paraiba e nas cercanias de S. Paulo. Antjjnes ft Lane (1938) as- 
sinalam exemplares desta especie criados de larvas colhidas nas vizi- 
nhnn^as do Parnaiba, nos limites da regiao conhecida como de anofe- 
lismo sem malaria. Eram exemplares com o 2.° artlculo do tarso pos- 
terior com mais de 25 % de negro basal. 

♦ * » 

Davis (1928) estudando os tarsimaculatus (— oswaldoi ?) da 
Baixada Fluminense, comparativamente com os da Argentina, diz o 
seguinte: 

"As pointed out by Root (4), Brazilian taraimaeulatus usually has 
less blac on the second hind tarsus than does the Argentine form. 
Those specimens with a very reduced black ring on this segment are 

«5®a — tm 
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called "Cellia oswaldoi" by the Brazilian workers (Fig. 1,1). In Graph V 
is plotted the series of nearly 400 Brazilian tasimacnlatus; in Graph IV 
is plotted the actual width of the second tarsal black ring in the Bra- 
zilian series, also in a smaller Argentines series. Although the curves 
are somewhat irregular, they are not bimodal, indicating that oswaldoi 
is not sharply separated from the more typical tarsimaculatus." (Pr. 
IV, fig. 37). 

Mais adiante diz o seguinte: 

"To indicate the effect of geography, tne measurements of a Bra- 
zilian and an Argentine series of A. Tarsimaculatus are given in Graph 
IV. Although the Brazilian specimens came from tho lowlands or 
"baixada" in the State of Rio de Janeiro, the possible occurence of 
strodei forms is not entirely excluded. It is tnought that the Argentine 
specimens were practically all true tarsimaculatus. During the course of 
measuring the Argentine series, there were mounted genitalia of five 
males which showed over 40 per cent black on the secund hind tarsi; 
all five were typical tarsimaculatus. It will be noted that the measu- 
rement of black is given in fraction of millimeter, not in per cent, of 
the tarsal length. The total length of the tarsi of Brazilian specimens 
was not taken. However, in the Argentine series the actual width of 
the black ring was correlated with the percentage black. The resulting 
correlation coefficient was .87 it .023, a very high value; no doubt the 
same would be true for the Brazilian series. We are justified in com- 
paring the actual widths. For Brazilian tarsimaculatus the mean in mil- 
limeters in ,1783 ± .0030, the standard deviation is .0874 it .0029; 
for Argentine tarsimaculatus the corresponding values are .366 it 
.0079 and .0819 it .0056. It is thought that neither curve is bimodal. 
None of the irregularities in the curve of Brazilian forms approach in 
extent even three times the probable error for frequencies in those par- 
ticular regions. The rise at about .5 mm. in the curve of Argentine 
measurements might be considered significant, but would probably be 
eliminated were the series larger (see the curve for Argentine tarsi- 
maculatus in Graph I) ". 

Como vemos Davis se refere a tarsimaculatus dos autores e a os- 
waldoi. Ora, os mosquitos que ele examinou eram da mesma regiao 
em que Root (1926) trabalhou e onde so se encontrou ate hoje, em 
relagao a tarsimaculatus e oswaldoi, esta ultima especie, cujo hipopl- 
gio do macho foi estudado por Root (1926) e por Costa Lima (1928) 
(e que e diferente do de tarsimaculatus Goeldi, 1905) e cujos ovos 
foram estudados por Root (1926) e aceitos por C. Pinto (1939b). £ 
licito supor que devido a raridade ou mesmo inexistencia de A. tarsi- 
maculatus Goeldi, 1905, na Baixada Fluminense e ser comum ai o A. 
oswaldoi (Peryassu, 1922), as mensura?6es quo Davis fez digam res- 
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peito em primeiro lugar a A. oswaldoi oswaldoi, em segundo lugar a 
uma mistura de strodei, for mas de A. oswaldoi com o 2.° tarso poste- 
rior com mancha negra mais larga {oswaldoi metcalfi, si pudermos 
tomar como certas as observances de Root a respeito de ovos?), oswal- 
doi noroestensis, e, finalmente, tarsimaculatus Goeldi, 1905, que, como 

dissemos, deve ser raro ou inexistente nesta regiao. Dai resultou a 
curva de frequencia apresentada por este autor (Pr. IV, fig. 37) em 
que vemos uma grande assimetria e irregularidade e em que, devido 
ao pequeno numero de exeraplares de strodei e de variedades de oswal- 
doi, estas irregularidades aparecem como flutuagao de amostras. 

Ja com os exemplares argentinos, em que o iote, embora pequeno, 
era s6 de uma especie, a curva foi mais simetrica. Quanto a elevanuo 
observada em 0,5 mm., so um numero maior de mensuragoes poderiu 
dizer se ae trata de uma flutuagao de amostras. 

A diferenga entre os exemplares argentinos e brasileiros da Bai- 
xada Fluminense e tida por Davis como efeitos de adaptagao em lati- 
tude diferente e nao como um carater transmissivel hereditariamente. 

As curvas de Davis, embora feitas com medidas a'osolutas e nao 
em percentagem, em pouco difeririam se fossem feitas em relagac a 
percentagem, como pensa este autor. Assim, nesta base, na curva dos 
exemplares da Baixada Fluminense, teremos o modo entre 10 e 12 >, 
a primeira irregularidade entre 14 e 17 c/o, a segunda entre 24 e 26 % 
a terceira entre 28 e 31 %, e finalmente uma pequena elevagao entre 
40 e 42%. A curva de exemplares argentinos apresentou um modo 
em 37 % com uma irregularidade entre 47 e 49 % e uma elevagao 
em 58 %. 

Ora, em Novo Oriente (hoje municipio de Fereira Barreto), loca- 
lidade tipo da variedade A. oswaldoi noroestensis, nas duas estadias 
que la fizemos, as capturas deram muito poucos strodei, quer em do- 
micilio, que com isca humana as portas das casas, quer com isca animal 
mdvel ou armadilha tipo Magoon. Por outro lado os strodei, diagnosti- 
cados pelas larvas, terminalias e ovos, se apresentaram, na maioria dos 
exemplares, com as escamas claras das asas de tonalidade branco-suja 
e nao amarelada como nos osivaldoi. Por estes caracteres, portanto, 
era fticil separar um lote de mosquitos contendo na sua grande maioria 
especimes de A. oswaldoi, uma vez que la nunca encontramos tambem 
o tarsimaculatus Goeldi, 1905, com os caracterfsticos ja assinalados. 

Em Novo Oriente os A. oswaldoi oswaldoi sao em pequeno nume- 
ro em relagao a oswaldoi noroestensis. Julgamos de interesse verificar 



436 A. L. AYROZA GALVAO 

que dados estatisticos nos forneceria a mensuragao da mancha negra 
do 2.° tarso posterior. Na falta de um numero suficiente de femeas 
com diagndstico feito peios ovos ou larva, colocamo-nos nas mesmas 
condigoes de erro que Davis, isto e, determinamos a maior parte dos 
especimes pelas caracteristicas das femeas, sendo uma boa parte, en- 
tretanto, material de criagao ou de oviposigao. Desprezamos todos os 
exemplares com as escamas claras das asas que nao fossem amarela- 
das e sim branco-sujas, como sao as da maioria dos strodei da regiao. 
Assim a causa de erro desta especie ficaria reduzida aos pouquissimos 
exemplares que tivessem escamas amareladas nas asas. 

Medimos a percentagem de negro no 2.° tarso posterior em 200 
exemplares e os agruparaos de 3 em 3 %, como fez Davis para os tar- 
simacvlatus da Argentina, fistes 200 exemplares eram provenientes de 
capturas efetuadas nos pontos citados linhas atras ou de larvas colhi- 
das em criadouros de lagoas prdximas do rio Tiete, alagados k beira da 
mata e transbordo de pequeno curso dagua (cdrrego da Ponte Pensa 
e do Laranjada) todos na Fazenda Tiete, em Novo Oriente (hoje mu- 
nicipio de Pereira Barreto). 

Assim tragamos uma curva de frequencias (Pr. IV, fig. 38) em 
que se nota o modo coincidindo em 45-48 Jo, com duas irregularida- 
des, uma a direita com apice em 57-60 fo, e outra a esquerda com 
apice em 17-20 %. A analise destes dados foi feita pelo dr. Egydio de 
Carvalho, prof, de estatistica do Institute de Higiene da Fac. de Med. 
da Univ. de S. Paulo, a quern expressamos aqui os nossos agradeci- 
mentos. Mostrou ela que enquanto a irregularidade da direita pode 
correr por conta de uma flutuagao de amostras simples, porque a sua 
extensao e menor do que tres vezes o erro padrao das frequencias, na 
irregularidade da esquerda ha uma diferenga maior do que tres vezes 
o erro padrao, o que indica, com toda a probabilidade, haver um se- 
gundo modo coincidindo com 17-20 % de negro no 2.° tarso posterior. 
De facto, a diferenga entre as frequencias relativas dos dois pontos 
(17-20 e 21-24 %) e de 0,06 e o erro padrao calculado, o numero 
de observagoes sendo de 200, e de 0,019. A relagao entre 0,06 e 0,019 
vale pois 3,15. Teriamos entao uma curva bimodal correspondendo a 
variedade oswaldoi noroestensis a direita e a forma tipica oswaldoi os- 
waldoi a esquerda. A primeira com 45-58 % de negro no 2.° tarso pos- 
terior, o que corresponde a descrigao original da referida varieda- 
de e a segunda de 17-20 %, que corresponde a observagao feita por 
n6s anteriormente (Galvao, 1938) para oswaldoi oswaldoi nesta lo- 
calidade. 
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Si nSo tomarmos em consideragao a elevagao da esquerda que 
corresponde k forma tfpica, a curva de oswaldoi noroestensis se mostra 
muito pouco asim^trica, avizinhando-se assim da curva normal que ob- 
teriamoa se fossem medidos numerosos especimes, uma vez que a ir- 
regularidade da direita decorre de flutua^ao de amostras simples. 

Pensamos, pois, que os dados estatlsticos de Davis e os por n6s 
obtidos, nao podem, por si s6, demonstrar que a esp&jie oswaldoi nao 
se componha de, pelo, menos, duas variedades autonomas: a forma 
tfpica e a variedade noroestensis. Pelo contrario, parecem indicar que 
elas existem e que precisamos fazer mensuragoes em um ndmero su- 
ficientemente grande, para nos colocarmos ao abrigo das flutua?6es 
de amostras e obtermos curvas mais regulares. 

Juntando estes dados estatlsticos aos outros caracteres de ovo e 
larva, evidenciamos mais ainda a validade destas duas variedades. 

fistes dados vem demonstrar uma discordancia na hipdtese de 
Root (1926) de que quanto mais para o Sul maior ^ o melanismo nas 
esp&nes de Nyssorhynchus, pois Novo Oriente, zona Noroeste de SHo 
Paulo, est^ situada numa latitude ao Norte de Vitdria, Esplrito Santo, 
e os oswaldoi que la ocorrem apresentam a mancha negra do 2.° tarso 
posterior maior do que os exemplares da Argentina, a n5o ser que estes 
pertengam a formas dlferentes. 

Por todos os fatos, que acabamos de expor, nao podemos concor- 
dar com os autores que afirmam ser o A. oswaldoi (Peryassu, 1922) 
sinonimo de A. tarsimacrdatv^ Goeldi, 1905, e que negam haja, pelo 
menos, duas variedades no complexo oswaldoi. Parece que no Brasil 
meridional a forma tipica de A. oswaldoi corresponda ao A. tarsima- 
cidatus var- oswaldoi dos autores e o A. oswaldoi var. noroestensis ao 
A. tarsimaculatns tlpico dos autores. 

Anopheles (Nyssorhynchus) triannulatus (Neiva & Pinto, 1922) 
(Sinonimo — Anopheles bachmanni Petrocchi, 1925) 

Em 1928 C. Lima langou a hipotese de cuyabensis e triannulatus 
serem a mesma especie. C. Pinto (1930) foi do mesmo parecer e mais 
tarde (1939a) confirmou este modo de ver considerando-os uma so 
especie. Como A. triannulatus (Neiva & Pinto, 1922) tern preceden- 
cia, o nome correto da especie deve ser este ultimo. Galvao & Bafret- 
to (1939b). observando formas de passagem de bachmanni para 
cuyabensis e para triannulatus e observando que quatro exemplares de 
cuyabensis de Itapira apresentavam marca<jao 'dentica a de bachman- 
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ni do mesmo local, com excegao do 4.° tarso posterior, foram do mesmo 
parecer. C. Pinto (1939b) refor<jou o seu ponto de vista anterior com 
abundantes observagoes. Ficou assim provado que a Cellia triannuld- 
ta Neiva & Pinto, 1922 nao e nada mais do que um exemplar atipico, 
do que mais tarde foi descrito por Petrocchi (1925) como A. hach- 
manni, que por isto e sinonimo de A. (N.) triannulatus. 

Patterson e Shanon (1927) descreveram em Salta, Argentina, o 
A- davisi, muito semelhante ao A. trianulatus (== bachmanni auts) 
dele diferindo, afora outros caracteres menores do adulto, pelas larvas, 
que apresentam os tufos protoracicos sub-medianos anteriores inter- 
nes palmados e nao filamentosos. Como em trabalho que estamos ela- 
borando, em colaboragao com J. Lane, verificamos que as larvas de 
A. trianmdatus de S^lobra, Mato Grosso, apresentam tais tufos niti- 
damente filamentosos (Fig. 20 e Pr. VIII, fig. 45), em contraposnjao 
com os de S. Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, que sao palmados, alem 
de apresentarem a morfologia dos ovos diferentes, julgamos que davisi 
possa ser mantida como variedade de A. triannulatus, ate que se possa 
provar, por experiencias de cruzamento, que se trata de especies di- 
ferentes ou de um carater fenotipico influenciado pela distribuigao 
geografica. Assim pelo que expuzemos, a variedade que ocorre frequen- 
temente em S. Paulo, Estado do Rio, Costa Lima (1928), R. Giande 
do Norte, C. Pinto (1939), ^ A. triannulatus davisi e a que ocorre em 
Salobra, Mato Grosso, e triannulatus triannulatus- 

0 carater principal para diagnosticar esta especie e o seu porte 
pequeno, com comprimento da asa de 3,0 a 3,5 mm- para a var. davisi 
que estudamos em S. Paulo; pela coloracao geral negra da asa dada 
pelas manchas B2 e Sc da Costa serem muito pequenas e pe^a grande 
extensao das manchas negras das outras veias. inclusive a R 4-5 que 
pode apreentar as manchas negras confluindo. 

Galvao & Barretto (1939b) verificaram, em exemplares de Sao 
Paulo, que a mancha B2 em geral e igual ou menor do que a mancha 
negra pre-umeral, mas que em certos casos ela e muito maior, poden- 
do atingir ate duas vezes o comprimento desta ultima, como verifica- 
ram em material do Juquia. Esta varia^ao na mancha B2 faz com que 
utilizemos este carater sempre associado ao da Sc, no diagnostico desta 
especie. Verificaram tambem que a veia R 4+5 pode apresentar uma 
grande variacjao na marcacao. Assim as duas manchas negras desta 
nervura, que sao caracteristicas do grupo, podem ser muito grandes, 
podendo tomar quasi todo o comprimento da veia; outras vezes e uma 
delas que se apresenta excessivamente longa e a outra se mostra do 
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tamanho normal e finalmente em outros casos a referida nervura pode 
se apresentar toda negra, com duas pequenas manchas brancas no 
meio, como em Myzorhynchella. As vezes ha uma so mancha negra to- 
mando toda a extensao da veia, deixando aperas suas extremidades 
brancas. 

Os tarsos anteriores apresentam em geral um anel branco apical 
no 1.°, 2.°, 8.° e 4.° segmentos. Em muitos casos, este anel e bem maior 
do que a por?ao negra, no 2.° segmento. 

Os tarsos medios em geral apresentam um pequeno anel branco 
apical no 1.° e 2.° segmentos. Os tarsos posteriores apresentam um pe- 
queno anel branco apical no 1.° segmento. No 2.° a porgao negra basal 
geralmente e mais comprida do que a metade do segmento, podendo 
atingir os seus 2/3. Mais raramente ela se restringe a 35-40 % do ar- 
ticulo. 

Os palpos, na maioria dos casos, apresentam-se predominantemen- 
te negros nos 1.°, 2.° e 3.° segmentos com aneis brancos apicais nestes 
dois ultimos. O 4.° sempre e branco. 0 3.° segmento, entretanto, pode 
apresentar escamas brancas na sua face dorsal, que chegam em raros 
casos, a cobrf-la quasi toda. 

0 hipopigio do macho (Pr. VII, fig. 44) do triannvlatus e muito 
tipico, pois os lobos dorsais das suas pincetas sao inteiramente gla- 
bros, ai compreendendo as protuberancias dorsais, que em todas as 
outras especies da serie tarsimacvlatus sao bastante pilosas. Alem 
disto, estes lobos dorsais apresentam expansoes laterals em forma de 
orelha de cao muito caracteristicas. Nao notamos diferenca aparente 
no hipopigio do macho entre a forma tipica e a variedade davisi. 

As larvas que ocorrem em S. Paulo da var. davisi, vistas, sem 
tomar em consideragao o tamanho, se parecem com as de alhitarsrs. 
As cerdas clipeais anteriores sao providas de pelos muito curtos e so 
visiveis com grande aumento, sendo que as internas sao cerca de 1/3 
mais longas do que as externas e sao bem afastadas uma da outra, o 
que da uma RelaQao Clipeal de 1,3 a 1,6. Os tufos protoracicos sub-me- 
dianos internes sao aproximados, mas nao tanto como em strodei ou 
albitarsis, pois a distancia que os separa e pouco menor do que a lar- 
gura de um deles. Tais tufos que nao se implantam no mesmo escleri- 
to que os demais do grupo, sao compostos de cerca de 16-19 foliolos 
palmados finos e ponteagudos. fistes ultimos dois caracteres diferen- 
ciam facilmente a larva desta especie da albitarsis. A VIII placa tergal 
do abdomen, om geral e excessivamente maior do que a VII. Ha casos, 
no entanto, em que ela nao e tao desenvolvida, e, como em certas 
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larvas de A, oswaldoi noroestensis e mais raramente em alhitarsis, po- 
demos notar uma VIII placa muito grande, Iste cardter precisa ser 
usado com cautela. Em cultura de A. oswaldoi noroestensis tivemoa 
oportunidade de notar os tufos protoracicos submedianos bastante 
aproximados. Em cultura de A. trianmdatus davisi de Vila Queiroz, 
municipio de Pompeia, S. Paulo, verificamos o contrdrio, tais tufos 
bastante separados. 

GalvAo, Lane e CorrEa (1937) descreveram os osvos de trian- 
nulatus do municipio de Pereira Barreto, na zona Noroeste. GalvXo & 
Barreto (1939b) estudaram 2 tipos de ovos, o de Itapira var. dovisi 
(Fig. 8 e Pr. V, fig. 40) e o de Juquid da var, davisi (Fig. 9 e Pr. 
VI, fig. 41). Os primeiros sao muito semelhantes aos figurados por 
GalvXo, Lane & CoRRfiA (1937) e sao provenientes de femeas que se 
aproximam mais da forma caracterizada por Root, com mancha BS da 
Costa da asa muito pequena. Sao ovos parecidos com os do tipo I de 
strodei, mas deles diferindo pelos rebordos terminals que sao pr6- 
ximos dos seus polos e pelo comprimento dos flutuadores que e maior. 
Os ovos de trianmdatus provenientes do Juquia, sao diferentes dos 
procedentes de Itapira pelas dimensoes menores, e por apresentar re- 
bordos terminais muito mais baixos e flutuadores muito unidos na 
linha mediana. Sao ovos semelhantes aos figurados por ROZEBOOM 
(1938) no Panama. Os adultos apresentam-se muito atipicos, com 
grande variagao do B2 na Costa da asa, que muitas vezes e muito 
maior do que a mancha negra pre-umeral. A Sc, porem, 6 sempre pe- 
quena. As dimensoes dSstes sao dados no Quadro II. 

Tivemos oportunidade de estudar com J. Lane, em trabalho que 
saira em outro local, um lote de numerosos A- triannulatus trianvula- 
tus de Salobra, prdximo do rio Miranda, nos Pantanais de Mato Grosso, 
em zona mais ou menos semelhante ^ localidade tipo da esp&jie, que e & 
margem direita do rio Cuiaba. 0 material adulto apresentava as atipias 
observadas por GalvXo & Barretto (1939b) para os exemplares de 
Itapira. 

0 sen porte era menor e a asa, cuja tonalidade era mais escura, 
apresentava um comprimento medio de 2,65 e 2,85 mm. com um mf- 
nimo de 2,40 e um maximo de 3,45 mm., dando a impressao de uma 
Kertszia pelo seu tamanho. Os 4.° tarsos anteriores em geral nao apre- 
sentavam anel branco apical. Costa Lima (1928) ja havia notado que 
os triannulatus (= hachmanni) do Rio de Janeiro tinham compri- 
mento de asa maior, (3,5 mm.) do que os de Mato Grosso, (cerca de 
3,0 mm.). 
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Nas oviposicoes que obtivemos os ovos se apresentam de 2 tipos: 
No 1.°, a que chamamos de Salobra I, Sles sao curtos e largos, de 396- 
408 micra de comprimento por 163-175 micra de largura. Os flutuado- 
res sao muito afastados na linha mediana e os rebordos terminal's «e 
disp6em muito na extremidade, de modo a envolver os sens polos ou 
ultrapassA-los um pouco. As faces inferior e laterais apresentam o 
exocorion diferenciado em desenhos discretes, formando figuraa he- 
xagonais e n5o as elevagdes ovaladas que encontramos nos ovos desta 
esp^cie nas diferentes zonas de S. Paulo. A sua configuraQao geral, 
na face superior lembra a de A. albimanus figurada por Rozeboom 
(Fig. 2 e Pr. VI, fig. 42). 

Os ovos do segundo tipo, a que chamamos de Salobra tipo II, 
(Fig. 3 e Pr. VII, fig. 43), apresentam-se um pouco mais longos, 
com 419-437 micra de comprimento por 151-163 micra de largura, 
flutuadores longos e mais unidos na linha mediana e rebordos termi- 
nais muito pequenos e se inserindo na face superior do nvo, em po- 
siqfio subterminal. A sua configuraQao geral lembra a dos ovos desta 
esp6cie de exemplares provenientes de Itapira de var. davisi (Pr. V, 
fig. 40). Tern, entretanto, a particularidade de nao apresentarem o 
exocorion das faces inferior e laterais diferenciados em elevaQSes ova- 
lares, mas sim quasi liso, apenas com esboco de elevagSes, r6 observfi- 
vel sob certa incidencia de luz, conforme se pode ver na microfotogra- 
fia da figura 40. Isto lembra a possibilidade de Root (1926) ter visto 
ovos de oswaldoi, (tarsimaculatus auts) darlingi e dlbitarms, com a 
configuraQSo da figura 17 e sem elevaQoes no exocorion, mas sim as 
estrelas citadas anteriormente. 

Damos no Quadro IT as dimensoes dos 4 tipos de ovos desta es- 
p^cie. Estas medidas precisam ser corrigidas com a mensuracao de 
numerosos ovos, para nos colocarmos ao abrigo das flutuaQoes de amos- 
tras. Colocamos provisoriamente as formas que apresentam ovos tHo 
diferentes, em Salobra, na mesma forma tipica da especie, at6 que estu- 
dos ulteriores possam elucidar a questao. 

Verificamos nesta especie, de uma femea capturada em Pomp4ia, 

S. P., uma oviposiQSo polimorfa, que consistia em alguns ovos, que 
eram do tipo Itapira, apresentarem o rebordo caudal muito pequeno, 
chegando a desaparecer em alguns deles. A maioria, por%i, se con- 
fonnava com o tipo geral da especie. 
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Q U A D R 0 II 

Dimensoes em micra dos ovos de A. triannulatvs {= hachmanni) 

Comprimento 
total 

Maior 
largura 

NP de gomos 
dos flutuadores 

Ovos de A. triannulatus davisi de 
Itapira 468 168 23 a 25 

Ovos de A. triannulatus davisi de 
Juquia. 418 149 23 a 25 

Ovos de A. triannulatus triannulatus 
de Salobra tipo I. 402 169 20 a 22 

Ovos de A. triannulatus triannulatus 
de Salobra tipo II. 429 157 20 a 22 

As larvas dos A. triannulatus triannulatos, como ja dissemos, apre- 
sentam os tufos protoracicos sub-medianos internes com cerca de 20-23 
ramificacoes filamentosas. Cova-Garcia (1939) diz que as larvas 
desta especie na Venezuela apresentam tais tufos com ramificagoes 
filamentosas- 

Os criadouros de A. triannulatus sao em agua parada, no meio de 
vegetacao horizontal, como ervilha dagua (Pistia stratiotes) aguapes, 
etc. em lagoas e alagados de rios, como os a beira do Tiete, na zona 
Noroeste. Fm Itapira eles se criam em remansos de ribeirao, com 
bastante profundidade, e bem iluminados entre as aguapes e ervilhas 
dagua, ficando as suas larvas entre as folhas, o que dificulta a sua 
pesquisa. Tambem se criam em claros de alagados, rodeados de vege- 
tagao alta, o que nao da uma iluminacao solar direta em todas as horas 
do dia. 

Rozeboom (1935) verificou que as larvas de triannulatus ( = hach- 
manni) do Panama se encontram sempre em aglomerados de Pistia. 
Destruindo a maior parte destas plantas, as femeas parece que sao 
atraidas pelas restantes, que apresentam numero maior de larvas. 

Paterson e Shannon (1922), ao descreverem A. davisi, mencio- 
nam que os sous criadouros sao entre vegetagao como Pistia, Azolle e 
Salvinia. 
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Em Pereira Barreto (antigo Novo Oriente), zona Noroeste, sua 
incidSncia domiciliar era diminuta; dois exemplares em 115 de outras 
especies, em abril de 1937, segundo GalvXo, Lane & CoRRfiA (1937). 
Em Itapira ela foi capturada em domicilio. 

Rozeboom (1935) infectou experimentalmente os triannulatus do 
Panama e verificou que eram menos susceptiveis do que as testemu- 
nhas, que eram alhimanus. Refere que esta especie e pouco domiciliar, 
mas que na beira dos focos ataca o homem durante o dia. 

J. Lane (1933) assinala sua presenga em domicilio no Juquia. 
Antunes & Lane (1933) capturaram-na em chiqueiros e estabu- 
los em Porto Martins e Avanhandava. 

DlSTRIBUigAO GEOGRAFICA 

Todos os paises do Atlantico da Regiao Neotropica, do Panama a 
Argentina, incluindo o Paraguai. 

Em Sao Paulo nao foi assinalado ainda no Vale do Parafba e nas 
cercanias da Capital. Na baixada do Literal e relativamente abun- 
dante em zona de raiz de serra, como Juquia. como assinalam J. Lane 
(1933) e GalvAo & Barreto (1939 b), nao sendo encontradigo nas 
proximidades do mar. No Planalto e encontrado em quasi todos os 
afluentes do rio Grande e Parana, tanto nas suas partes baixas, como 
extreme da Araraquarense, Noroeste e bacia do rio Feio, como em re- 
gioes mais acidentadas como Itapira. J. Lane (1936) assinala-o na 
Araraquarense em companhia de argyritarsis, strodei e albitorsis. 

Anopheles (Nyssorhynchus) strode! Root, 1926 

(Sinonimo A. evansi Dyar nee Rrethes, 19251 

Esta interessante especie apresenta larga distribuigao em Sao 
Paulo, com uma grande diversidade de criadouros. ft encontrada no 
Litoral, no Planalto, nos arredores da cidade de S. Paulo, a 800 metros 
de altitude e mesmo em Campos de Jordao a 1570 metros. O seu ta- 
manho, coloragao e marcagao variam muito. Assim Pires (1934) veri- 
ficou que o comprimento das asas de strodei de diversos pontos de S. 
Paulo pode variar de 3,3 mm. a 4.8 mm. Medindo 5 exemplares to- 
rnados ao acaso, em tres diferentes localidades. verificamos os seguin- 
tes valores do comprimento da asa: 
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Pereira Barreto (Noroeste)   3,3 — 3,8 
S. Paulo (Capital) (750 metres de altitude)  3,5 — 4,2 
Campos de Jordao (1570 metros de altitude)   3,8 — 4,5 

As manchas claras das asas geralmente sac de tonalidade branca. 
Entretanto, em muitos especiraes elas se apresentam de um branco 
sujo ou amarelado que se confunde com os exemplares menos amare- 
lados de A. oswaldoi noroestensis. 

Os tarsos anteriores geralmente apresentam aneis brancoa apicais 
nos 1.°, 2.° e 3.° segmentos. No 3.° segment©, na grande maioria dos 
casos, tal anel e cerca da metade do segmento. Nao poucas vezes ele 
se apresenta bem largo, como nos A. oswaldoi e muito mais raramen- 
te ele e muito estreito, com cerca de ^ do comprimento do articulo. 
Lembremos que sao numerosos os A. oswaldoi noroestensis com tais 
aneis medindo 50 % do comprimento do segmento. Nos strodei de 
Campos de Jordao, tal mancha no 2.° segmento, as vezes, e muito 
grande. 

Os segundos tarsos posteriores, segundo Root (1926) apresentam 
a area negra basal variando de 25 a 38 % do articulo. Pires (1934) 
encontrou estes valores variando 26 a 70 % em exemplares de dife- 
rentes pontos do Estado. 

Os palpos apresentam o 1.° e 2.° segmentos negros com an^is 
brancos apicais, e salpicados ou nao de escamas brancas. 0 3.° segmento 
apresenta a face inferior com um faixa longitudinal negra, faixa esta 
que pode ser larga e atingir a face superior, causando o aspect© pre- 
dominantemente negro do articulo ou, entao, se restringir a face in- 
ferior, e dar um aspect© branco dos dois ultimos segmentos- Sao nu- 
merosos os exemplares com esta marca^ao. Como ja vimos, nao sao 
poucos os A. oswaldoi noroestensis que apresentam aspect© semelhan- 
te. 0 4.° segmento e branco, separado o 3.° por anel negro. 

A terminalia do macho e muito caracteristica, por apresentar um 
lobo dorsal com expansoes laterals no apice e protuberancias basaes 
providas de fortes pelos. Ela e extremamente semelhante a de rondoni, 
dela se distinguindo (Pr. VIII, figs. 46 e 47) por apresentar os bra<jos 
laterals dos lobos dorsais das pincetas que se dirigem para as pecas 
laterals, provides de pelos finissimos e curtos, so visfveis com grande 
aumento. Em rondoni, pelos quatro unicos exemplares que examina- 
mos, esta estrutura e desprovida de pelos. Todavia, incluimos este ca- 
rater na chave, com reservas, dado o numero pequeno de machos que 
vimos. 



ContribuifSo ao conhecimento doa anofelinos j446 

As larvas de strodei sao muito caracteristicas, pois os foliolos dos 
tufos palmados abdominais sao ponteagudos, conforme acentuou Costa 
Lima (1928) (Fig. 24 d e b). Sua Rela^ao Clipeal varia de 2,5 a 3,5, 
as cerdas clipeais internas sao bem mais longas do que as externas e 
com ramificaQoes escassas, curtissimas e finas. Clipeais posteriores ra- 
mificadas. Tufos protoracicos submedianos internos muito aproxima- 
dos, com 16-17 foliolos palmados ponteagudos. Ha casos, e nao raros, 
em que este numero desce a 14, nos dois lados ou num s6. 

A larva de rondoni, segundo Davis (1933), e muito semelhante a 
de strodei, tendo como diferenga principal o taraanho menor dos tufos 
protoracicos submedianos internos e o numero de foliolos, que 4 de 
11 a 14. Em duas exuvias que montamos. este numero era de 11-16 
num exemplar e de 14 no outro, (faltando um tufo). 

Os ovos de strodei foram pela primeira vez estudados por GalvAo 
6 Lane (1936). Mais tarde Galvao (1938) e GalvAo & Barretto 
(1939a) em S. Paulo, e Rozeboom (1938) no Panama, verificaram a 
grande variagao que eles apresentam. Pondo de parte as posturas poli- 
morfas, que consideramos anomalas, e que podem sempre ser relacio- 
nadas a um dos tipos principals, podemos dividir estas formas em 3 
grupos segumtes: 

GRUPO I. — Ovos largos, com flutuadores com mais de 18 gomos, 
e rebordos terminals longos (Fig. 10 e Pr. IX, fig. 48). 

Grufo II. — Ovos estreitos, com flutuadores com menos de 18 
gomos. Em trabalho anterior, (GalvAo, 1938) descrevemos um tipo 
deste grupo, com os rebordos terminals unidos aos flutuadores. (Fig. 
7 e Pr. IX, fig. 49). Galvao & Barretto (1939a) descreveram um 
segundo tipo deste Grupo II, em que os rebordos terminals apresen- 

lavam-se isolados dos flutuadores (Fig. 6 e Pr. X, fig. 50). 

Grupo III. — Galvao & Barretto (1939a) descreveram uma 
forma curiosa de ovos de strodei de dois exeraplares provenientes de 
Palmeiras e de outros dois, provenientes de Rio Preto. Tais ovos nao 
apresentavam nem flutuadores nem rebordos terminals e flutuavam 
perfeitamente nagua. Deram larvas aparentemente tipicas de strodei, 
apenas com foliolos dos tufos protoracicos submedianos internos mais 
delgados do que habitualmente se observa nesta especie. 

Si o tipo de rebordos isolados do Grupo II representa uma ano- 
malia nao podemos dize-lo, dado o pequeno numero de vezes que ob- 
scrvamos. O mesmo se diga do Grupo III. As formas que mais ocor- 
rcm sao as do Grupo I, e em menor escala as do Grupo II, com re- 
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bordos terminais unidos aos flutuadores. Em todas as formas estuda- 
das sempre observamos as eleva§6es ovaladas do exocorion- 

Observamos em strodei, com maior frequencia do que nas outras 
especies, as oviposigoes polimorfas, que sao verdadeiras anomaJias. 
Sempre, entretanto, estes ovos apresentam estrutura geral de um 
dos tipos descritos. Rozeboom (1938) ja havia notado o mesmo no 
Panama. Nos o notamos em ovos do Grupo I e Grupo II (GalvAo 1938) 
(Pr. XI, figs. 52e 53). 

Em face da grande variabilidade do strodei, estas diferentes for- 
mas de ovos sugerem estudos mais acurados e completes, para veri- 
ficar se ha alguma relagao entre a morfologia do ovo e das formas 
adultas. 

Os criadouros do strodei sao os mais diversos possiveis. Em Sao 
Paulo eles vivem desde a beira-mar, ate a Serra da Mantiqueira, a 
1570 metros. Cria-se tao bem em grandes aguas, como em pequenos 
charcos, e mesmo em buraco de pata de cavalo. Em Pereira Barretto, 
Noroeste, coletamos numerosas larvas em corregos com bastante cor- 
renteza e cheio de pequenos peixes. Vivem bem em aguas parcialmente 
ensombradas, e, em companhia de argyritarsis, suportam grandes 
oscilagoes de temperatura, de pH. e matsria organica- Assim em eria- 
douros de strodei, de albitarsis e de pessoai, situados a margem do rio 
Pinheiros, bairro do Butantan, em S. Paulo, o pH variou de 6,8 a 7,1 
e a materia organica (expressa em 02) variou de 0,12 gr. de 02 por 100 
litros dagua a 1,072. Pereira Barretto (1939) em Palmeiras verifi- 
cou criadouros desta especie com pH. variando de 5,9 a 7,2, e a tem- 
peratura oscilando de 17,50C- a 330C. 

As referencias feitas a strodei dao-no como especie pouco domi- 
ciliar. No Estado de Sao Paulo, Gomes de Faria em 1926 em Lussan- 
vira q Uha Seca (in C. Pinto, 1930) em 173 anofelinos capturados 
dentro de casa encontrou 4 strodei, cujos estomagos nao apresentavam 
oocistos de plasmodios, Galvao, Lane & Correa (1937), fazendo estu- 
dos na mesma regiao (Novo Oriente), encontraram esta especie em 
capturas domiciliares na proporgao de 4,4%. O diagnostico foi feito 
por aproximagao, comparand© os mosquitos capturados com os de 
criagao. 

Barretto (1939) em Palmeiras, ja usando a morfologia dos ovos 

como moio de diagnostico, verificou uma percentagem de 10,9 % de 
strodei nas capturas domiciliares. R. Correa (1939) foi o primeiro a 
usar, entre n6s, este criterio diagnostico para pesquisa de indice espo- 
rozditico. Em capturas domiciliares verificou a incidencia de strodei 
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na proporgao de 93,3 ft. Tais strodei punham ovos do Grupo I, iden- 
ticos aos da fig. 48 da Prancha IX. O conhecimento da morfologia dos 
ovos foi de grande valor neste caso, pois permitiu, com toda a se- 
guranga, o diagndstico entre A. strodei e A. oswaldoi noroestensis (= 
tarsimacidatus auts.), cujos ovos sao de estrutura absolutamente di- 
versa. 

0 strodei dos arredores de S. Paulo foi infectado experimental- 
mente por P. vivax por Galvao & Lane (1937c) que o julgaram vetor 
retardatdrio, por apresentar oocistos pouco desenvolvidos no estoma- 
go ao passo que o albitarsis, no mesmo lote, se infectava facilmente. 
K. CORRfiA (1939), entretanto, encontrou-o naturalmente infectado 
com oocistos maduros no estdmago, em Marilia, na proporgao de 1,2 ft. 
Em trabalho anterior (Galvao 1939a), repetindo as experiencias de 
GalvAo & liANE, conseguiraos facilmente a infecgao de exemplares de 
stodei da cidade de S. Paulo, com P. vivax ate a fase de esporozoitos, 
ao passo que os albitarsis do mesmo lote nao se infectaram. Isto sa- 
lienta a necessidade de tais experiencias serem feitas com numero 
grande de raosquitos. 

DlSTRIBUICAO GEOORAFICA 

Em toda a Regiao Neotropica, do Panama a Argentina. Ocorre, 
como ja dissemos, nas diferentes zonas e altitudes em que sc divide 
o Estado de S. Paulo. Nas vizinhangas da Capital, e no Vale do Pa- 
raiba, zonas de anofelismo sem malaria, e especie abundante, junto 
com A. albitarsis. Apresentam estas duas especies, nestes lugares, pro- 
nunciado zoofilismo, pois habitagoes a 150 metros dos sens focos no 
bairro do Butantan, Capital, nao sao invadidos por elas, ao passo que 
a beira dos seus focos onde existem numerosos cavalos, elas sao abun- 
dantissimas. Neste local, em numerosas vezes que fomos colher larvas, 
nunca fomos atacados durante o dia. 

Anopheles (Nyssorhynchus) rondoni (Xoiva & Pinto, 1922) 

Esp&ne pouco abundante no Estado de S. Paulo, toi observada poi 
Neiva & Pinto (in C. Pinto, 1931) em Rincao. 0 material da nossa 
colegao e proveniente de Araraquara, Ribeirao Preto e Avai. 

um anofelino muito caracteristico pelo anel negro basal do 3.° 
tarso posterior. No mesonoto a mancha negra do seu bordo posterior e 
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negro-carvao e abrange a porgao mediana do escutelo conforme res- 
salta C. Pinto (1939b). 

As diferengas que apresentam o hipopigio e a larva de rondoni e 
strodei ja foram assinaladas no capitulo anterior (Pr. VITI, figs. 46 
e 47). 

Nao conseguimos exemplares vivos para oviposi^ao. 
£ eapecie domiciliar conforme verificaram Neiva & Pinto (in C. 

Pinto 1930) em Rincao. 

DlSTRIBUigAO GEOGRAFICA 

Mato Grosso, S. Paulo, Argentina. 

Serie argyritarsis 

Anopheles (Nyssorhynchus) argyritarsis Kobineau Desvoidy, 1827 

Foi o primeiro anofelino descrito no Brasil. Sua diagnose, com os 
conhecimentos atuais das especies afins, e facii, pois e anofelino que 
varia pouco. mosquito de pequeno porte, com um comprimento de 
asa, segundo Root (1926), de 3,3 mm.. As escamas claras das asas 
sao de um branco puro, conforme acentuou Costa Lima (1928). fiste 
carater e constante eni todo o nosso material. A mancha B.2 da Costa 
geralmente e maior do que a mancha negra pre-umeral. Ha casos ,en- 
tretanto, em que ela e igual ou, em raros casos, ligeiramente menor. 
Fires (1934), examinando 117 argyritarsis de diferentes pontos do 
Estado, verificou que em 34 a mancha B.2 era igual a mancha pre- 
umeral e nos restantes era maior. Em 3 % dos casos a 5. ^ se fundia 
com a B.l. 

Os palpos apresentam os tres primeiros articulos negros, separa- 
dos por aneis brancos; o quarto e todo branco, fazendo contraste com 
os anteriores. Em raros casos notamos escamas brancas no terceiro 
segment©, esparsas ou formando manchas. 

Os tarsos anteriores apresentam anel branco distal nos 3 primei- 
ros segmentos. Os tarsos medios e o primeiro tarso posterior habi- 
tualmente nao apresentam anel branco apical. Em certos casos, porem, 
verificamos um anel pouco nitido no primeiro e segundo tarsos m6dios, 

e, mais raramente, no primeiro tarso posterior, o que traz confusao no 
diagnostico, se este for baseado so em tal carater. Davis (1928) chama 

a atengao para estes casos e ainda para o facto desta esp6cie poder, 
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quando viva, ou recem-morta, apresentar a extremidade de tais seg- 
mentos nao retraida, podendo a parte nao revestida por escamas si- 
mular um pequeno aneL 0 segundo ta^o posterior apresenta a poryao 
negra com cerca de 25 (/o do articulo. Root (1926) da para os espe- 
cimes do Rrasil 25,33 %. Davis (1928) verificou variagoes extremas de 
54 e mesmo de 12c/o. Pires (1934), estudando os argyritarsis de dife- 
rentes pontos do Estado de S. Paulo, verificou variagoes medias de 
18 a 35 %, com um minimo de 12 e um maximo de 54 fa. 

ABDOMEN. — Os tergitos abdominais sao recobertos de escamas 
amareladas, nao havendo no VIII segment© escamas brancas. Os tufos 
postero-laterais sao muito discretos e se mostrando so no 5.° ou 6.° 
segment©, havendo casos em que passam inteiramente desapercebidos. 
0 primeiro esternito abdominal nao apresenta escamas brancas. 

Os anofelinos da serie argyritarsis, ao contrario dos da serie tar- 
simacvlatus, apresentam caracteres diferenciaes bastante constantes 
que nos permitem um diagndstico das especies pelo simples exame dos 
adultos. Resta-nos, entretanto, o estudo de diferenciagao racial das es- 
pecies, principalmente no tocante a sua biologia, o que esta requeren- 
do urgente solugao. 

0 argyritarsis distingue-se das formas tipicas e atipicas de albi- 
tarsis pela ausencia das duas linhas paralelas de escamas brancas no 
1.° esternito abdominal. Quando este carater nao pode ser obscrvado, 
a ausencia de aneis apicais nitidos nos tarsos medios e no 1.° tarso 
posterior sao bons caracteres para diferencia-lo das formas tipicas 
desta ultima especie. Das suas formas atipicas se diferencia pela au- 
sencia de escamas brancas no 8,° tergito abdominal e pela tonalidade 
branco puro, imutavel para uma tonalidade creme com a variaQao da 
mcidencia da luz. 

Do darlingi se ditingue facilmente pela mancha B. 2 da Costa da 
asa, que nesta ultima especie e sempre muito menor do que a mancha 
negra pre-umeral e nao compreende a veia transversa umeral. Dife- 
rencia-se ainda, por nao apresentar escamas amareladas nas asas; por 
n&o apresentar tufos pdstero-laterais de escamas eretas do 2.° ao 7.° 
tergito abdominal, carater este absolutamente constante em darlingi e 
em pessoai, bem como nas especies da serie tarsimaculatns. Nas outras 
especies, tais como alb i tar sis, argyritarsis e lanei, ate hoje nao nos foi 
dado observar tal estrutura presente no 2.° segmento abdominal e ereta, 
como acabamos de assinalar. files podem estar presentes do 3.° ao 4.° 
segmento, como em albitarsis e muito mais raramente em argyritarsis. 

• see — 20 
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O argyritarsis se diferencia do A. pessoai pela ausencia das linhas 
paralelas de escamas brancas no 2.° esternito, pela ausencia do tufos 
postero-laterais eretos no 2.° segment© abdominal, pela presenga de 
numerosas escamas amareladas nos tergitos abdominals e pela ausen- 
cia de escamas brancas no 8.° tergito. 

0 A. argirytarsis se diferencia do A. lanei por esta especie apre- 
sentar um comprimento de asa de 5,2 mm. e por ter aneis brancos api- 

cais acentuados no 1.° e 2.° tarsos medios e no 1.° tarso posterior. 
O hipopigio do macho apresenta um mesosoma com um par de 

foliolos, de regra curvos e dirigidos para linha mediana e com dentes 
finos, o que Ihes da um aspecto esfarpelado. (Pr. XII, fig. 54). Ha 
casos em que sao mais retos e mais longos e podem ser confundidos 
com os de darlingi- Pires (1934) mediu os foliolos de 77 argyritarsis 
obtendo um comprimento medio de 44 micra, com um minimo de 30 
micra e um maximo de 60. Em darlingi, porem, o mesosoma apresen- 
ta a sua porgao post-foliolar longa e os foliolos, de regra sao dispos- 
tos lateralmente e sao retos, apresentam a sua porgao basal, que se ar- 
ticula na face do mesosoma, muito hialina, o que da a impressao que 
eles estao inseridos nos bordos do mesosoma e pela sua porgao justa- 
basal. (Pr. XV, fig. 63). fistes foliolos, conforme o angulo em que sao 
vistos, podem apresentar dentes e bem conspicuos. (Pr. XII, fig. 56). 

0 hipopigio do macho de A. lanei e diferente do de argyritarsis, 
por apresentar o lobo dorsal das pincetas alto e expandido no apice e 
o mesdsoma muito longo e delgado, com um par de foliolos retos e 
desprovidos de dentes. 

As larvas de argyritarsis sao muito caracteristicas. As cerdas cli- 
peais anteriores sao desprovidas de ramifica?6e.s grosseiras, sendo que 
as internas, sao muito aproximadas entre si, o que Ihes da uma Rela- 
5ao Clipeal de 3,0 a 3,5 e 4,0. As clipeais posteriores sao simples e 
longas. Os tufos protoracicos sub-medianos internes apresentam fo- 
liolos filamentosos. (Fig. 28). Alias as larvas desta especie nao apre- 
sentam tufos com foliolos palmados no tdrax. No abdomen os foliolos 
dos tufos palmados sao de ponta romba, embora nao truncada. A placa 
tergal do 8.° segment© abdominal e pouco maior do que a do 7.°. 

A larva de argyritarsis se diferencia das que apresentam Rela- 
cao clipeal grande, como a de strodei e de pessoai, por apresentar fo- 
liolos filamentosos nos tufos protoracicos sub-medianos internes. Dife- 
rencia-se da de darlingi, triannulatus triannulatus e lanei, que apre- 
sentam este ultimo carater, pelo seguinte: Em darlingi, a Real§ao 
Clipeal e pequena, pois as clipeais internas sao afastadas, e o labio pos- 
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terior do aparelho espiracular dos estigmas e provido de oma longa 
cerda saindo de um tuberculo, estrutura absolutamente caracteristica. 
(Fig. 25 e Pr. XV, fig. 64); em triannulatus triannulatus a Kelagao 
Clipeal 6 pequena e os tufos protoracicos submedianos internes sao de 
foliolos filamentosos grosses, retos, irradiando em leque (Fig. 20 e Pr. 
VIII, fig. 45); em lanei as cerdas clipeais anteriores externas apresen- 
tam ramificagoes grosseiras, dicotomicas e retas, alem dos foliolos 
palmados abdominals apresentarem o apice truncado, com uma espe- 
cie de entalhe, conforme notou C. Pinto. (1939b). 

Os ovos de argyritarsis foram descritos peln primeira vez por Pe- 
ryassu (1908) que diz o seguinte: "O ovo tern um dos polos mais del- 

gado e pontudo, o outro rombo e arredondado. As abas so abrangem 
a parte media do ovo. Dimensoes: comprimento — 0,mm.420; maior 
diametro 0,mm.200". Figuram estes ovos muito largos e com flutuado- 
res longos, tomando quasi todo o comprimento do ovo. Godoy & Pinto 
(1923) figuram o ovo de argyritarsis de Angra dos Reis, Rio de Ja- 
neiro Rozeboom (1938) figura o ovo desta especie no Panama, muito 
semelhante ao figurado por Godoy & Pinto (1923). 

Gat.vao & Barretto (1939a) estudaram os ovos desta especie, de 
exemplares de Rio Preto e Lins. Tais ovos, que sao muito semclhan- 
tes aos do albitarsis limai e pessoai (Fig. 11 e Pr. XIII, fig. 57), apre- 
sentam dois rebordos terminals dispostos muito nas extremidades, dei- 
xando visivel o exocorion de toda a face superior do ovo. Os flutua- 
dores, que, na maioria dos exemplares, sao muito afastados da linha 
mediana, apresentam-se, entretanto, em certos casos, muito proximos. 
0 exocorion entre os rebordos e os flutuadores, apresentam granula- 
?oes mais grosseiras do que nos ovos de albitarsis limai, granulagoes 
estas que se dispoem de modo a constituirem depressoes regulares e 
discretas que formam um esbo^o de mosaico. As suas dimensoes em 
micra sao as seguintes: Comprimento — mn. 468, mx. 509, md. 495; 
largura — mn. 162, mx. 193, md. 179; comprimento dos flutuadores — 
mn. 264, mx. 295, md. 285. N.0 de gomos dos flutuadores — mn. 23, 
mx. 25, e md. 23.6. 

Os criadouros de argyritarsis sao os mais variados possiveis. Com- 
panheiro de strodei as suas larvas suportam grandes variagoes de pH, 
e de temperatura. Por isso vivem em pequenas po§as, com ou sem ve- 
getagao, depressao de casco de animal, remanso de ribeirao, valetas, 
corregos, as vezes com bastante correnteza, como encontramos cm 
Pereira Barreto, zona Noroeste, junto com larvas de strodei e nume- 
rosos peixes de pequeno porte. Vivem em focos bem iluminados, par- 
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cialmente sombreados e mesmo bem escuros, como vimos na localida- 
de acima mencionada, num pogo formado por um regato, completamon- 
te recoberto de folhas de taioba. Barretto (1939a), em Palmeiras, en- 
con trou larvas desta especie, juntas com as de darlingi paidistensis, 
albitarsis, pessoai e strodei, em uma represa e a sua jusante e mon- 
tante, nas proporgoes dadas no Quadro III. 

QUADRO III 

Larvas de anofelinos capturados em Palmeiras nas margens de uma represa, 
a sua jusante e montante, segundo Barretto (1939) 

A jusante A montante 
Na represa da da TOTAL 

ESPECIES represa represa 

N.0 % N.0 % N.o % N.0 % 

A. darlingi paidistensis   402 62,5 2 0,7 0 0,0 404 40,4 

A. albitarsis   140 21,7 30 9,4 10 27,0 180 18,0 

A. argyritarsis   68 10,5 257 80,5 20 54,1 345 34,5 

A. pessoai   2 0,3 0 0,0 0 0,0 2 0,2 

A. strodei   32 5,0 30 9,4 7 18,9 69 6,9 

TOTAL   644 319 37 1000 

Na represa o pH dos focos variava muito pouco em torno de 7,1 — 
7,2, mas a jusante e montante ela oscilava entro 5,8 e 7,2. 0 mesmo se 
diga da temperatura da agua, na represa oscilava entre 24,50C e 
26,80C., ao passo que nos focos pequenos, a jusante e montante, atingia 
os extremes de 17,50C e 33,0oC., em poucos dias de diferenga. 

Barretto (1939b), estudando a alcalinidade da agua em diferen- 
tes criadouros de argyritarsis observou os seguintes valores: 

Alcalinidade em presenga de "methyl orange" — 7 a 11 partes de CaCO3 p. milhao 
Bicarbonate (HCO3) — 8,54 a 13, 42 partes de CaCO3 p. milhao. 
CO2 como bicarbonatos — 6,16 a 9, 68 partes de CaCO3 p. milhao. 

A acidez da agua apresentava as seguintes variagoes: 

Acidez livre — 6,81 a 39,76 partes de CaCO3 p. milhao 
Acidez total — 7,6 a 42,5 partes de CaCO3 p. railhSo. 
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As observagoes feitas sobre a biologia desta especie, anteriores a 
1926, devem ser aceitas com cautela, pois, nao sendo conhecidos naque- 
la epoca os seus caracteres precisos para diagrdstico, muita confnsao 
deve ter sido feita com darlingi, albitarsis, principalmente nas suas 
forraas atipicas e com pessoai. 

Em observagoes feitas em period© posterior a esta data, quo co- 
incidem com os notAveis trabalhos de Root (1926), Davis (1928) e 
Costa Lima (1928), certos autores verificaram que ela e domiciliar. 
Assim Neiva & Pinto (1930) verificaram sua incidencia domiciliar 
na regiao do rio Mogi Guassu, S. Paulo, onde a malaria era endemica. 
Na regiao da Cachoeira do Marimbondo, era a nnica especie encontra- 
da no interior dos domicilios, segundo C. Pinto (1930). 

Shannon & Davis (1930) na Baia, referem que esta especie e 
aemidomdstica e que as larvas se criam em focos artificiais, como potes 
de flores, bacias, etc.. As femeas adultas foram capturadas varias 
vezes dentro de casa. 

Para Root (1926) o argyritarsis nao ^eve ser bom transmissor 
de maldria. O mesmo verificou Davis (1928) que acentua que o argy- 
ritarsis, embora casualmente capturado nas casas, nao 6 verdadeira- 
mente domdstico em nenhum lugar por ele estudado no Brasil ou Ar- 
gentina, fato que depois verificou nao ser verdadeiro na Baia, em 
1930. 

GalvAo, Lane & CoRRfiA (1937) verificaram que esta especie era 
muito pouco domiciliar em Pereira Barreto (antigo Novo Orients) e 
Lussanvira. 0 Quadro IV da o resultado da incidencia de argyritarsis 
e outras ospecies nas habita^oes destas localidades. 
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QUADRO IV 

Capturas domiciliares em Pereira Bar re to e Lussanvira, segundo 
Galvao, Lane & Correa (1937) 
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(*) = A. oswaldoi (**) = A. triannulatus. 

t. de se notar que, a despeito deste niimero insignificante do ar- 
gyritarsis dentro das habitagoes, em Pereira Barreto, os focos situa- 
dos a 100 e 150 metres distantes destas casas apresentavam numerosas 
larvas desta especie, em todos os tipos de criadouros, donde se supor 
que tais mosquitos deviam ser desviados para outros hospedeiros. Em 
1988, qnando la voltamos, so conseguimos numero insignificante desta 
especie em capturas domiciliares e mesmo com isca de cavalo. Num 
mangueirao de porcos, entretanto, a poucos passos de casas habitadas 
por numerosas pessoas, as capturas foram abimdantes e exclusiva- 
mente de argyritarsis. 

Barretto (1939a e 1939b) verificou em Palmeiras que esta es- 
pecie e muito pouco domiciliar e indiferente ao sangue humano e de 



455 

cavalo, pois em capturas domiciliares ela figumu na propor^ao de 0.65 
por cento do total dos mosquitos capturados, com armadilha do tipo 
Magoon esta propor§ao foi de 3,5 ao passo que com isca de cavalo 
ela foi de 0,0 %, a despeito dos numerosos focos de suas larvas exis- 
tentes a poucos metros. 

Julgamos que esta diversidade de observagao dos autores seja con- 
sequencia de uma diferenciagao racial condiciorando habitos diferen- 
tes no argyritarsis a semelhanga do que se passa em outros anofeli- 
nos, como o A. maculipennis na Europa e o A. albitarsis na Regiao 
Neotr6pica. 

Esta especie tern sido observada muito numerosa em regioes frias 
como na Argentina. No municipio de S. Panlo ela e rarissima. Em 
Campos do Jordao, onde e muito frequente a sua companheira strodei, 
nao capturamos suas larvas nem adultos. 

DlSTRIBUigAO GEOGRAFICA 

Do Panama a Argentina, com ausencias locais em certas regioes. 

Anopheles (Nyssorhynchus) albitarsis Arrihalzaga, 1878. 

E especie de facil caracteriza<jao devido a presenga das duas linhas 
de escamas brancas no primeiro esternito abdominal, conforme assina- 
laram Shannon & Davis (1930) e devido a ausoncia de tufos postero- 
laterais no segundo esternito abdominal, conforme assinalaram Galv^o 
& Lane (1937) e Galvao & Barretto (1939b). Tais tufos, entretanto, 
podem se apresentar do 3.° ou 4.° segmento em diante. Todo o Nysso- 
rhynchus que apresentar estes dois caracteres rennidos, no estado 
actual dos nossos conhecimentos, e albitarsis. 

A especie, entretanto, e muito variavel, tanto na sua morfolo- 
gia, como na sua biologia. Os adultos, na sua forma tipica apresentam 
os caracteres principals, que damos a seguir. Palpos com o 4.° segmen- 
to branco, os demais negros, com anel branco nas articulatjoes. Em 
alguns casos ha escamas brancas no 3.° segmento, salpicadas on cm 
mancha. Escamas claras das asas de cor palha ou amarelada. Mancha 
B.2 da Costa maior do que a mancha pre-umeral, podendo se fundir 
com a H.l. Tarsos anteriores com anel branco apical no 1.°, 2.° e 3.° 
segmentos. Tarsos medios com aneis brancos apicais nitidos no 1.°. 2.° 
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e 3.° segmentos. Tarso posterior com anel branco apical nitido no 1.° 

segment©. Por^ao negra do 2.° segmento variando de 40 a 90 °/o do 
total do comprimento do articulo. Tergitos abdominals recobertos de 
escamas amarelas, entremeiadas com raras brancas, que no 7.° e 8.° 
segmentos podem aumentar muito de numero e constituir as unicas 
existentes. Tufos postero-laterais ausentes nos dois primeiros tergitos 
e presentes do 3.° ou 4.° em diante, ate o 7,° e habitualmente nao 
muito salientes, ao contrario, portanto, do que acontece nas especies 
da serie tarsimaculatus e em A. darlingi paulistensis e A. pessoai. Pri- 
meiro esternito abdominal com as duas linhas de escamas brancas ja 
assinaladas. 

Chagas (1907) descreveu a Cellia brasiliense, que mais tarde foi 
estudada por Root (1926) na sua localidade tipo, em Lassance, M. G. 
Este autor considerou-a como variedade de albitarsis, por diferir das 
formas tipicas desta especie pelo seu porte menor, com um compri- 
mento de asa de 3,1mm. em vez de 3,4 mm., pelas escamas brancas 
muito ahundantes no 7.° e 8.° tergitos abdominais, pela ausencia de 
anel branco apical no primeiro tarso posterior e pelo segundo tarso 
posterior apresentar a sua mancha negra basal medindo menos de 
50 %> do comprimento do articulo. As larvas e a terminalia do macho 
eram aparentemente identicas as de albitarsis, apenas as cerdas cli- 
peais anteriores externas das larvas apresentavam-se um pouco mais 
curtas e com ramificagoes mais acentuadas do que em albitarsis. 
Root teve ocasiao de observar que os adultos desta variedade atacavam 
o homem em pleno dia, sob luz solar intensa, como haviam observado 
Chagas e Neiva. Depois de Root ninguem mais estudou esta varieda- 
de na localidade tipo. 

Galvao & Barreto (1939b), estudando os albitarsis de Sao Paulo, 
verificaram que alem da forma tipica, havia duas formas atipicas ex- 
tremas, uma afim a var. hrasiliensis e outra muito semelhante a argy- 
ritarsis, e que entre estes tipos havia todas as formas de transi^ao. 
Todos estes albitarsis, entretanto, apresentavam os dois caracteres 
constantes: A dupla fileira de escamas brancas no 1.° esternito abdo- 
minal e a ausencia dos tufos postero-laterais nos dois primeiros seg- 
mentos abdominais, Julgamos de interesse tranacrever o que neste 
particular dizem Galvao & Barretto. 

"Forma afim a brasiliensis. Pudemos encontrar apenas dois exerr>- 
plares que coincidiam com brasiliensis visto por Root: asas medindo 3,3 
mlimetros de compr., com manchas claras formadas por escamas brancas; 
R. 3 com apice negro; forquiiha de M. 1 + 2 negra; 7.° e 8.° tergitos 
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ahdominais alvos; 1.° tarso posterior com anel branco apical, 2.° tarso 
posterior com 35 % de negro basal, tarsos medios negros. 

Forma semelhante a argvritarsis. Esta forma encontrada com bas- 
tante frequencia, e semelhante a precedente; caracteriza-se por apresen- 
tar as escamas das asas de c6r branca, 7.° e 8.° tergitos abdominais sem 
escamas brancas e os tarsos medios e 1.° tarso posterior inteiramente 
negros. Tais caracteres se prestam a confusao com o argyritarsis, mas 
a presenga da dupla fileira de escamas brancas no primeiro esternito 
abdominal aliada ao reflexo levemente amarelado das escamas claras das 
asas, varidvel conforme a incidencia da luz mostra que se trata de al- 
bitarsia. 

Entre estes tipos extremes encontramos todas as formas de passa- 
gem que podemos sintetizar da seguinte maneira: 

1.° — Mosquitos pequenos com asas com as escamas claras de c6r 
branca como na forma precedente, mancha B.2 maior, igual ou menor 
do que a mancha negra pre-umeral, 8.° tergito abdominal sem escamas 
brancas, tarsos mddios el.0 tarso posterior anelados ou nao, 2° tarso 
posterior com menos de 50 % de negro basal. 

2.° — Mosquitoa pequenos, com escamas amareladas nas asas, 8.° 
tergito branco, D. 2, sub-igual ou maior do que a negra pre-umeral. Tarsos 
medios el.0 posterior anelados ou nao, ou com vestigios de anel, 2° tarso 
posterior com menos de 50 % de negro basal. 

3.° — Mosquitos com asas com escamas amarelas ou brancas, o 8° 
ou 7.° e 8.° tergitos abdominais brancos, 2 0 tarso posterior com 50 % 
ou mais de negro basal. 

4° — Mosquitos medios com vestigios de anel branco apical ou al- 
gumas escamas brancas apenas no 1° tarso posterior e nos tarsos mddios. 

5° — Mosquitos com todos os caracteristicos da forma tipica, ape- 
nas com ol.0 tarso posterior, ou os tarsos medios, ou am bos sem anel 
branco apical ou vestigios deles apenas. 

As femeas de albitarsis se distinguem das de argyritarsU peloa 
caracteres descritos no capitulo anterior. Distinguem-se de darlingi 
porque esta e.specie apresenta a mancha B. 2 da Costa muito pequena, 
serapre muito menor do que a mancha negra-pre-umeral, apresenta os 
tufos pdstero-laterais do abdomen presentes desde o 2.° segmento e 
eretos e nao possue escamas brancas no 7.° e 8.° tergitos abdominais. 
Sao diferentes de pessoai, porque esta especie apresenta as escamas 
claras do mesonoto e das asas absolutamente alvas, sob todas as inci- 
dlncias de luz, os tufos pbstero-laterais do abdomen, como em darlin- 
gi, estao presentes desde o 2.° segmento e sao muito pronunciados, as 
escamas claras dos tergitos sao raras e sempre brancas, nunca ama- 
reladas. A. Innei £ diferente de albitarsis por nao apresentar as duas 
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Jinhas de escamas brancas no primeiro esternito abdominal e por nao 
apresentar escamas brancas no VII e VIII tergitos abdominais. 

A terminalia do macho apresenta um mesosoma largo, pouco qui- 
tinizado e sem foliolos. Este carater unido a forma dos lobos dorsais 
das pincetas, que sao baixos e de forma arredondada, evitam de ma- 
neira absoluta, a confusao com a terminalia de A, pessocii, que apre- 
senta tais lobos altos, de apice truncado, largo e com depressao na linha 
mediana e o mesosoma alto, delgado e fortemente quitinizado. (Pr. 
XIV, figs. 60, 61 e 62 e Pr. XVIII, fig. 72). 

Quanto as larvas, ja vimos, ao nos referirmos a A. oswaldoi e A. 
trianuulatus, como se diferenciam das destas especies. 0 seu diagnosti- 
co se faz pelas cerdas clipeais, com ramifica<joes vestigiais, visiveis so 
com grande aumento; clipeais internas muito afastadas, com Relacao 
Clipeal de 1,0 a 1,5; clipeais posteriores sempre ramificadas; tufos 
protoracicos submedianos internes muito aproximados da linha media- 
na, quasi se tocando e compostos de 16-17 foliolos de ponta romba. 0 
numero destes foliolos pode descer a 14-15 ou atingir a 20. fistes tufos 
habitualmente se implantam no mesmo esclerito que os demais do 
grupo. No entanto, ha casos em que isto nao se da. Ja vimos que certas 
larvas de oswaldoi principalmente de osivaldoi noroestensis podem 
apresentar estes tufos com 16 foliolos e tambem a sua implanta<jao 
pode ser no mesmo esclerito comum aos demais tufos do grupo Neste 
caso, teriam valor as ramificagoes mais grosseiras e mesmo dicotomi- 
cas das cerdas clipeais anteriores e a distancia grande que separa os 
tufos protoracicos submedianos, nas larvas de osvaldoi. A 8.a placa 
tergal do abdomen raras vezes e excessivamente maior do que a 7.a. 

Nao tivemos ocasiao de encontrar larvas com as cerdas clipeais 
anteriores externas muito curtas e, fortemente ramificadas, como as 
de var. brasiliensis descritas por Root (1926). 

Quanto a atipia de uma larva de albitarsis assinalada por Davis 
(1933) na Baia, que apresentava as cerdas clipeais anteriores internas 
muito proximas e as clipeais posteriores simples e longas, conforme 
se pode ver na figura b da Prancha III dada por este autor, cujo 
adulto deu um albitarsis tipico, pensamos se tratar de um especime de 
A. pessoai Galvao & Lane, 1937. 

Os ovos de A. albitarsis da Baixada Fluminense foram descritos 
por Root (1926) conjuntamente com os de oswaldoi { — tarsimacula- 
tus) e de darlingi (Fig. 17), como ja nos referimos anteriormente, 
Root descreveu no exocorion de tais ovos desenhos em forma de es- 
trelas ornadas por 8 a 10 linhas irradiando de um centro imaginario- 
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Como vemos pela figura, sao ovos que apresentam um so rebordo ter- 
minal, que e o cefalico, em forma de colarinho e envolvendo o polo do 
ovo. fiste colarinho apresenta uma disposi<jao divergente, ao passo que 
no de darlingi e convergente. A respeito disto Root diz: 

"The apparent difference between the frills os albitarsis and dar- 
lingi, as shown in the figures, may very well be due to incomplete ex- 
pansion in the case of the latter species." 

Posteriormente nenhum autor mais viu ovos de alhitarsis com a 
morfologia figurada e descrita por Root conforme tivemos ensejo de 
assinalar, ao nos referirmos aos ovos de oswaldoi. Pensamos ser ainda 
prematuro julgarmos ter havido algum engano por parte deste autor, 
uu, entao, atribuir esta morfologia, nao mais encontrada, a uma pos- 
sivel anomalia, devido ao pequeno numero de pesquisas que tern ha- 
vido sobre o assunto. O encontro frequente de novas formas de ovos, 
ainda tao mal estudados nas diferentes especies de Nyssorhynchus, nos 
faz pensar de tal maneira. Ainda recentemente C. Pinto (1939b) acei- 
ta a morfologia dos ovos das 3 especies acima citadas, tal como as des- 
creveu e figurou Root. 

Mesmo nesta hipetese, resta verificar se a forma estudada por 
Root corresponde a forma tipica da Argentina, descrita por Arribal- 
zaga, e como sao seus ovos. Isto requer, portanto, uma revisao sobre 
o assunto, 

Gragas a gentileza do dr. Cesar Pinto tivemos oportunidade de 
examinar uma preparagao de ovos de A, albitarsis brasiliensis, por eie 
figurados em 1923, de especimes de Campos, R. J., e verificamos que 
muito so aproximam dos de A. albitarsis Umai. 

A. albitarsis limai Galvao & Lane. 1:k>7 

Galvao & Lane (1936) estudaram e figuraram os ovos de albitar- 
sis dos arredores de Sao Paulo e verificaram serem diferentes dos des- 
critos por Root (1926) de exemplares da Baixada Fluminense. Roze- 
BOOM (1937) constatou o mesmo para os albitarsis do Panama. Em 
vista destes fatos e da especie apresentar uma biologia tao diferente 
de regiao para regifio, Galvao & Lane (1937) descreveram a varie- 
dade albitarsis limai, cujos adultos eram identicos aos albitarsis tipicos 
descritos por Root. Seus ovos (Fig. 12 e Pr. XIII, fig. 58) medem 536 a 
558 micra de comprimento, 186 a 198 micra de maior largura, flutua- 
dores com 20 a 22 gomos e com 244 micra de comprimento. Seus re- 
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bordos terminais sao dispostos muito na extremidade do ovo e seus 
flutuadores sao muito afastados da linha mediana. Seu exocorion das 
por§6es laterals e inferior e liso, sem desenhos em estrela, nem eleva- 
?6es ovaladas. 

Formas ati'picas 

GalvAo & Barreto (1939b), em Palmeiras, estudaram os ovos dc 
formas atipicas de albitarsis cujos adultos eram muito seraelhantes a 
argyritarsis (Fig. 13 e Pr. XIII, Fig. 59). Eram ovos de 581 micra de 
comprimento, 189 micra de maior largura. Os flutuadores mediam 234 
micra de comprimento e eram compostos de 16 a 18 gomos, em vez de 
20-22 gomos como em albitarsis limai. 

Biologia 

Root (1926) diz que as larvas de albitarsis sao encontradas ha- 
bitualmente entre a vegetagao e quasi nunca ocorrem em colegoes da- 
gua despidas de vegetacao e lodosas. Nas cercanias de Sao Paulo, vimos 
varias vezes larvas de albitarsis limai em excavagoes de olaria, quasi 
completamente despidas de vcgetagao e com agua muito turva. Ai en- 
contramos tambem numerosos strodei. As larvas de albitarsis, entre - 
tanto, sao mais exigentes do que as de strodei e argyritarsis. Em Pe- 
reira Barreto, zona Noroeste de S. Paulo, encontramo-las em alagados 
grandes cobertos de vegetagao vertical e em alagados de ribeirao com 
fraca correnteza, 

Barreto (1939a e 1939b), em Palmeiras, S. P., verificou que as 
larvas desta especie ocorriam tanto na margem de uma represa, com 
agua limpida, com poucos detritos e parcialmente ensombradas, como 
junto com os strodei e argyritarsis em nascentes, remansos de ribei- 
rao, valetas de drenagem abandonadas e em pequenos charcos- 0 pH de 
tais focos oscilava entre 6,1 e 7,4, sendo que, nos criadouros mais ricos, 
estes valores eram de 6,8 e 7,4. 

Quanto a transmissao da malaria, Root (1926) diz que e provavel 

que todas as disseccoes registradas por Boyd (1926) para A. brasi- 
liensis realmente sejam de A. albitarsis, embora muitos especimes de 
darlingi e talvez alguns verdadeiros argyritarsis fossem provavelmen- 
te incluidos na ultima categoria. 

C. Chagas (1907) verificou que o A. albitarsis brasiliensis ataca 
o homem em pleno dia, fato esse confirmado por Root. Em 1937 vimos 
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J. Lane capturar um albitarsis tentando suga-lo, as 15 horas, no Alto 
da Serra do Mar, prdximo da repress da Light & Power Cy. 0 mesmo 
fato observou Barreto (1939) em Palmeiras. Mann (in Shannon, 
1933), refere-se a enxames de albitarsis atacando o homem, com sol 
quente, no Lago Rocagna, Bolivia. 

numerosas referencias a infec^ao natural do albitarsis pelos 
plasmddios humanos. Assim Godoy & Pinto (1923) encontraram-no 
com esporozditos nas glandulas em Campos, R. J.; o mesmo relatam 
Godoy, Lobo & Cruz (1930); Boyd encontrou-o com oocistos em 6,2 % 
e com esporozditos em 2,8 fo na Baixada Fluminense. Gomes de Faria 
(in C. Pinto, 1930) encontrou em 1926 em Lussanvira e Ilha Seca. S. 
P., um exemplar em 169 albitarsis dissecados com oocistos no estoma- 
go ( = 0,44%). Posteriormente, GalvAo, Lane e CORRflA (1937), tra- 
balhando no mesmo local, encontraram uma infima percentagem de 
0,70 % desta especie nas capturas domiciliares, efetuadas em mar^o 
de 1936 c fevereiro, abril e maio de 1937, em contraste com as altas 
percentagens de darlingi de 79,7 % — 81,48 % — 90,78 % 100 por 
cento, pelo que concluiram que Gomes de Faria provavelmente havia 
lidado com darlingi, naquela epoca de 1926 ainda nao descrito, e nao 
com o albitarsis. 

N. Telles (1939) capturou em domicilio exeraplares de A. dar- 
lingi e A. albitarsis em epoca de epidemia, em Una, S. P., a 900 raetros 
de altitude. 

Por outro lado nao sao poucas as referencias de nao ser esta 
especie domiciliar em certas localidades. Curry em 1934, no Panama, 
citado por Rozeboom (1937) refere-se ao fato de nao se capturar esta 
especie em domicilio ou picando o homem, mesmo em proximidades de 
focos ricos de suas larvas. Davis (1928) diz que o albitarsis 6 domes- 
tic© no Prasil, mas muito menos na Argentina. Ja citamos os resul- 
tados de Galvao, Lane & Corr£a, (1937), em Pereira Barreto e 
Lussanvira, onde encontraram s6 0,7 % de albitarsis no total dos 
anofelinos capturados nas habita^oes. O A. albitarsis limai e encon- 
trado abundantemente nas cercanias de Sao Paulo e no Vale do Pa- 
raiba, zonas de anofelismo sem malaria, o que nao importa que ele se 
infecte com facilidade em laborat6rio, como demonstraram Galvao 
& Lane (1937c). Barretto (1939a) verificou que tanto o albitarsis 
limai como as formas atipicas de albitarsis em Palmeiras ocorrem em 
pequena propor^ao nas capturas domiciliares 5,15 %, em armadilha 
tipo Magoon com isca de cavalo 2,0 % e mais numerosas com isca de 
cavalo m6vel, 15,3 %• Pensamos que a prova de precipitina poderia 
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esclarecer estas observagoes da incidencia de albitarsis e outras espe- 
cies em domicflio. 

A. Prado (1931), narra que numa localidade de media endemi- 
cidade de malaria, na zona Douradense, onde naquele ano haviam sido 
introduzidas numerosas cabecas de gado, nao capturou nenhum ano- 
felino dentro de casa, nem observou febricitantes. Entretanto, no 
curral que se localizava proximo das habitaQoes eram capturados nu- 
merosos albitarsis sugando o gado. Durante o dia tambem o gado era 
atacado por numerosos anofelinos. 

Antunes & Lane (1933) em Porto Martins verificaram fato 
semelhante. Numa fazenda onde o gado era recolhido proximo das 
habitagoes, nao havia malaria, a despeito de grande numero de ano- 
felinos. Ja na vila, que era desprotegida de animais, grassava inten- 
samente a malaria. Capturaram nesta fazenda 3 especimes de albi- 
tarsis dentro de casa, mesmo assim atraidos pela luz de forte 1am- 
pada a gazolina, ao passo que fora capturavam 175 anofelinos su- 
gando o gado. 

A discrepancia dos resultados dos autores acima citados, mos- 
trando que, em certas localidades o albitarsis e domestico e pode ser 
encontrado naturalmente infectado e, em outras regioes, ele nao e 
absolutamente domiciliar, como em Pereira Barreto; o fato de ser ele 
encontrado em zonas de anofelismo sem malaria, como nos arredores 
da cidade de Sao Paulo e no Vale do Paraiba; e, mais ainda, a faci- 
lidade com que ele e infectado experimentalmente em laboratdrio, 
vem demonstrar que o fenomeno do anofelismo sem malaria esta 
estritamente ligado, como na Europa, aos habitos que apresentam as 
ragas biologicas ou as variedades de cada especie de anofelino. 

Dai a necessidade urgente de se caracterizarem as diferentes 
variedades que compoem as nossas especies de Nyssorhynchns, para 
que tenham valor pratico os estudos sobre sua biologia. So por meio 
de tais conhecimentos se podera fazer uma profilaxia antianofelica 
racional. 

DISTRIBUIQaO GEOGRAFICA 

Desde o Panama ate a Argenina. Em Sao Paulo e mais raro no 
Litoral como ja haviam notado Pessoa & Prado (1925), do que no 
Planalto. E muito frequente nas cercanias de Sao Paulo, Capital, e 
no Vale do rio Paraiba (albitarsis limai) onde nao sao encontradas 
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as formas atipicas atras mencionadas, afins a brasiliensis ou seme- 
Ihantes a argyritarsis. E encontrado em todas as zonas do Planalto. 
Em muitas delas, como em Palmeiras, encontram-se nas mesmas 
capturas as formas tipicas, com a porgao negra do segundo tarso pos- 
terior muito longa, como exemplares atipicos acima citados, com a re- 
ferida mancha muito curta. 

Anopheles (Nyssorhynchus) darling! Root, 1926 

£ o vetor autoctone de malaria mais perigoso no Brasil. Foi 
especie confundida com albitarsis e argyritarsis, antes de sua des- 
crigao, o que invalidou muita observagao sobre sua biologia. No 
Estado de S. Paulo ja nos referimos as observagoes de Gomes de 
Faria em 1926 em Lussanvira e Ilha Seca (In C. Pinto 1930), que 
devem se referir a esta especie. Possivelraente quanto a outras refe- 
rencias mais antigas se de o mesmo. 

E especie muito caracteristica, porque tern a mancha negra pre- 
umeral na Costa da asa sempre muito maior do que a B2 e com- 
preendendo a transversa umeral. As escamas claras das asas sao bem 
amareladas. Os palpos apresentam o 4° segmcnto branco, os 3 pri- 
meiros negros com aneis brancos apicais, sendo que o 3° pode apre- 
sentar escamas brancas esparsas e mesmo formando uma mancha 
mais ou menos grande. Root (1936) da a seguinte descri^ao dos 
adultos e terminalia dos machos desta especie, cuja localidade tipo 
e Porto das Caixas, na Baixada Fluminense: 

"Adult. Similar in general to A. albitarsis and, like that species, 
often has the next to the last segment of the female palpi more or 
less faintly whitish. There is much less tendency toward white scaling 
of the tip of the abdomen in darlingi. The first hind tarsal is white- 
ringed at tip and the second hind tarsal is less than half black, al 
though in extreme cases the black may occupy as much as 49 per 
cent, of its length. Mid tarsi white-ringed as in albitarsis. Fore tarsi 
also white-ringed, the white ring of the third segment being almost 
always longer than that of the second in any individual case, althoug 
there is great variation in the actual extent of the white rings in 
different speciemen. In albitarsis the white ring of the second segment 
is nearly always longer than that of the third (see Table III). 
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TABLE III 

Average width of the white rings on the fore tarsal segments of 
various species of the Nyssorhynchus group (expressed as percentage 
of the length of the second fore tarsal segment). 

SPECIES Locality 1st. joint 2d. joint Sd. joint 

A. albitarsis   Brasil 40.3 % 80.0 % 
A. darlingi  Brasil — 30.2 % 35.0 9c 
A. tarsimaculatus  Brasil 28.1 % 40.5 % 47.0 % 
A. strodei   Brasil 18.0 % 31.2 % 85.2 9c 

Argentina 23.3 % 33.3 % 33.7 9o 
A. bachmanni   Paraguai 17.7 % 20.5 % 32.5 9c 

Wings in general even darker than those of most Brazilian albir 
tarsis, but not so dark as Argentine specimens of this species. On the 
costa, tne wmte spot near the humeral cross vein (spot B2) usually 
does not include the cross vein and is always much shorter than the 
preceding black spot. In albitarsis this spot does include the cross vein 
and is equal to or longer than the preceding black spot (which latter 
is occasionaly absent). Subcostal spot small, averaging about one tenth 
as long as third vein. Tip of lower branch of second vein usually black- 
scaled in darlingi, white-scaled in albitarsis. Fork of fourth vein and 
the greater part of its stem usually white-scaled in both species. 

Male genitalia. Similar in general plan to those of albitarsis and 
argyritarsis. The single parabasal spine arises from a slightly longer 
protuberance than in those species. The mesosome (see Plate III) is 
longer and more slender than in the other two species and the tip is 
even more heavily chitinized than in argyritarsis. The ventral lip is 
more prolonged than in the other species. A pair of long, straight 
leaflets are present and seem to be attached near instead of at their 
base, so that these is a short, blunt-ended portion extending caudad 
as well as a long pointed portion extending cephalad. The leaflets are 
not obviously serrate. The dorsal lobes of the claspette are low, not 
as long as the mesosome, and have a truncate apex. In some prepara- 
tions this truncate portion appears to bear sparse, short hairs". 

A larva no 4° estadio apresenta uma estrutura absolutamente 
caracteristica que e uma longa cerda implantada em tuberculo saliente 

na borda do labio posterior do aparelho espiracular. Alem disto, apre- 
senta os tufos protoracicos submedianos internes com foliolos filamen- 
tosos, (Figs. 25 e 26 e Pr. XV, fig. 64). 



466 

A pupa, ao contrario da das outras especies do grupo, apresenta 
as tubas respiratdrias com um entalhe que atinge cerca de metade do 
seu comprimento, o que forma dois rebordos claviformes. fiste aspecto 
e absolutamente caracteristico da especie. 

Os ovos foram descritos por Root junto com os de oswaldoi (=tar- 
simacidatv?) e os de albitarsis da maneira que ja foi exposta, ao tra- 
tarmos destas duas especies- Resaltamos, entretanto que pela descri^ao 
e figura do autor (Fig. 17) tais ovos apresentam um colarinho cefalico 
convergente, e o exocorion da sua porgao livre apresenta desenhos em 
forma de estrelas, constituidas por 8-10 linhas irradiando de um centro 
comum imaginario. 

Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi paulistensis Galvao, Lane & Correa, 1937. 

GalvAo, Lane & Corr£a (1937) estudando os darlingi de Novo 
Oriente (boje Pereira Barreto) verificaram que a despeito de sua 
grande incidencia domiciliar, era dificilmente encontrado nos criadou- 
ros prdximos ou distantes das habitagoes, pois durante o mes de abril 
e parte do mes de maio de 1937 s6 conseguiram encontrar 5 larvas 
desta especie, sendo 1 no remanso de um pequeno corrego que desem- 
boca numa lagoa tributaria do rio Tiete e 4 nas bordas da referidu 
lagoa. Por isto concluiram que tais criadouros eram anormais. O mesmo 
assinalou Costa Filho (1937) em Porto Martins. Por outro lado Root 
conseguiu, na Baixada Fluminense, numerosas larvas em criadouros 
tais como remansos de pequenos cursos dagua, ao longo de suns 
margens, em canais com correnteza um tanto rapida, em lagoas quasi 
sem correnteza, no meio de tufos de vegetagao de superficie, em charcos 
cheio de vegeta^ao, isto e, em criadouros semelhantes aos pesquizados 
em Novo Oriente. Havia; portanto, uma diferenga nas preferencias dos 
tipos de criadouros dos darlingi na Baixada Fluminense e dos de Novo 
Oriente. 

A esta diferen?a biologica correspondiam diferengas morfologicas 
nas femeas, nos machos e nos ovos, pelo que, os autores julgaram estar 
em face de uma variedade diferente de darlingi a que chamaram de 
A. darlingi pmdistensis. 

De f?.to as femeas dos darlingi paulistensis apresentam a mancha 
negra do 2° tarso posterior variando entre um minimo de 51 % do ar- 
ticulo e um maximo de 28 % quando a marcacao mais larga que Root 
observara foi 49 r/o. Os tufos pdstero-laterais do abdomen sao muito 
salientes e desde o 2° segment© ate o 7°. Estes dois caracteres foram 
observados constantes em material de Novo Oriente, Porto S. Pedro e 

••saa — so 
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Piracicaba em Sao Paulo e exemplares de Manaus e da Bala. Adicio- 
nalmente examinamos exemplares de diferentes municipios de Sao 
Paulo, entre os quais podemos citar Palmeiras, Una, Porto Martins, 
Vila Queiroz (municipio de Pompeia) em S. Paulo, Salobra em Mato 
Grosso, sempre encontrando estes caracteres. 

A terminalia do macho apresenta foliolos nao raramente curvos 
e providos de dentes fortes e ponteagudos e nao pequenos e serrilhados 
como em argyritarsis ou ausentes como em darlingi forma tipica de 
Root ("not obviously serrate" como em argyritarsis). (Pr. XII, fig. 56). 
Examinando maior numero de terminalias, verificamos que em muitas 
delas tais foliolos apresentavam um aspect© liso, em outros era liso de 
um lado e denteado do outro. Dissecando tais foliolos pudemos ver que 
quando eles estao em determinada posi^ao, os dentes nao sao vistos de 
perfil e sao por isto mascarados. Alem disto a base deses folilos, na 
sua articulagao com o mesosoma, a qual se faz sobre a face deste, e 
muito hialina. Isto da a impressao de que o foliolo se insere na borda 
do mesdsoma e pela sua por^ao justa basal como assinalou Root 
(Pr. XV, fig. 63). possivel que este autor tenha visto exemplares com 
foliolos do mesosoma em posigao desfavoravel, dando o aspect© de nao 
possuir dentes. Townsend (1933) relatando uma referencia pessoal de 
Davis, que notara que os foliolos dos darlingi de Belem do Para apre- 
sentavam dentes, pensa que esta diferenga da torma tipica seja indicio 
de uma raga geografica, cujos habitos devem ser estudados. 

Os ovos de A. darlingi paulistensis apresentam um colarinho ce- 
falico divergente, como no ovo de albitarsis figurado por Root, e o exo- 
corion livre e todo ornamentado com elevagoes ovaladas de aspecto gra- 
nuloso e de cor prateada (Fig. 14 e Pr. XVI, fig. 65). Estes ovos apre- 
sentam as seguintes dimensoes: Comprimento de 466 a 490 micra; lar- 
gura maxima de 140-150 micra; flutuadores dispostos na face supeiior 
do ovo, com 25 a 27 gomos e com 244 a 291 micra de comprimento. 
Tais ovos nunca se aglomeram formando figuras geometricas e nao raro 
se dispoem obliquamente, prendendo-se a pelicula superficial da agua 
apenas pelo rebordo cefalico em forma de colarinho, ficando o corpo 
imerso. 

Fazemos aqui a mesma observagao que ao nos referirmos a A. os- 

waldoi metcalfi. Pelo conhecimento que se possue hoje da morfologia 
dos ovos dos anofelinos do grupo Nyssorhynchus, que tern sido melhor 
estudada por diversos autores, nestes ultimos 4 anos, admitimos a pos- 
sibilidade de um engano de Root ao descrever os ovos de darlingi. A 
validade da var. darlingi paulistensis repousando principalmente na 
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estrutura dos ovos, ao par dos outros caracteres de adulto e da termi- 
nalia do macho, uma vez provado que houve engano da parte de Koox 
e demonstrado que os adultos da localidade onde ele trabalhou apre- 
sentam a mesma marcagao que os de Sao Paulo e terminalia masculina 
identica, esta variedade nao tera razao de existir. For enquanto iul- 
gamos prematuro qualquer juizo definitivo a respeito, uma vez que os 
estudos sobre este assunto estao apenas iniciados entre nos. Por isto 
mantemos provisoriamente o nome darlingi paulistensis ate que pes- 
quisas na localidade tipo esclaregam a questao. 

Os ovos de darlingi pavlistensis podem apresentar anomalias, con- 
forme verificaram Galvao & Barreto (1939a), que afetam o rebordo 
cefalico que pode se apresentar fendilhado, unido aos flutuadores ou 
ao exocorion. O exocorion na porgao posterior tambem pode se apre- 
sentar fendilhado. (Pr. XVI, fig. 66 e Pr. XVII, fig, 67). Tais ovos, 
porem, sempre se apresentam com a mesma estrutura geral e, na 
mesma oviposigao, aparecera varias alteragoes, o que evidentemente 
assinala uma anomalia. 

O diagndstico diferencial de darlingi com as especies afins ja foi 
discutido ao tratarmos de argyritarsis e albitarsis. Resta-nos distin- 
gui-lo de pessoai e lanei. O A. pessoai apresenta como o darlingi, pelo 
menos na sua var. paulistensis, os tufos postero-Iaterais do abdomen 
muito salientes e presentes desde o 2° tergito. A eoloraQao alva das es- 
camtuj claras de suas asas, a mancha B. 2 da Costa sempre maior do que 
a mancha negra pre-umeral e as 2 listas brancas no 1° esternito abdo- 
minal eliminam qualquer duvida. 0 hipopigio apresenta o mesdsoma 
sem foliolos. (Pr. XIV, figs. 61 e 62). OA. lanei apresenta as escamas 
das asas brancas, a mancha B.2 muito maior do que a mancha negra 
pre-umeral e os tufos pdstero-laterais do abdomen ausentes no 2° seg- 
mento e discretes nos demais. A terminalia apresenta o mesdsoma Ato 
e delgado, com foliolos longos e sem dentes. (Pr. XII, fig. 55, Fr. 
XVIII, fig. 69). 

BIOLOGIA 

0 darlingi pelos seus habitos extremamente domesticos e o mais 
perigoso vetor autdctone de malaria no Brasil. Ja Root ao descreve-lo, 
assinala a sua presen^a, em igual numero com albitarsis em capturas 
domiciliares em Porto das Caixas e predominando muito sobre aW;- 
tarsis e tarsimaculatus (oswaldoi?) em Santana. 
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Davis (1931) verificou que o darlingi em Belem do Para apresen- 
tava um indice oocistico de 22,3 % e indice esporozdtico de 5 Davis 
& Kumm (1932) em Franga, Baia, verificaram 28,7 % de darlingi in- 
fectados, com 27,5 % de estomagos com oocistos e 7,4 % de glandulas 
salivares com esporozoites. Shannon (1933) no Vale do Amazonas, 
em Porto Velho encontrou um mdice oocistico de 9,0 % e indice espo- 
rozdtico de 1,8 %. 

Ja assinalamos que os anofelinos dissecados por Gomes de Faria 
em 1926 em Lussanvira muito provavelmente devem se referir a dar- 
lingi, coma suspeitaram Galvao, Lane & Corr£a (1937). Estes mes- 
mos autorec verificaram que o darlingi paulistensis era eminentemente 
domestico em Novo Oriente e Lussanvira, ao contrario do albitarsis 
que era encontrado nas capturas domiciliares em 0,70 c/c e do oswoldoi 
(= tarsimacvlatns auts.) com 5,67 %, 7,09^ e 4,7 %. 

0 Quadro IV da a propor^ao das especies capturadas naquelas 
localidades. 

E interessante notar a relagao entre darlingi e tarsimaculatus nas 
capturas domiciliares e com isca animal (cavalo), sintetizaclos no 
Quadro V. 

QUADRO V 

AUTORES e localidades Especies Domicilio Isca animal 

Davis (1931), Belem, Para   darlingi 
tarsim. 

262 
24 

1 
138 

Davis & Kumm (1931), Franga, Baia   darlingi 
tarsim. 

250 
0 

80 
172 

Shannon (1933), Amazonia   darlingi 
tarsim. 

800 
1 

74 
1.000 

Por este quadro se ve acentuada antropofilia desta especie e a sua 
indiferemja pelo sangue animal- Barretto (1939) verificou o aeguinte 
em Palmeiras: 

A. darlingi paulistensis — capturados em domicilio — 128 
„ „ cavalo — 271 

A. strodei —- capturados em domicflio — 17 
„ „ cavalo — 97 
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Em Novo Oriente, em 1937, verificamos com o Dr. Renato CORREA, 
que o darlingi paulistensis procura penetrar nas habitagoes rurais, ao 
anoitecer. Estas habitagoes sao feitas de tabuas, deixando entre si 
enormes frestas, de maneira que pouco retem os anofelinos que suga- 
ram. Uma primeira captura eliminava a maioria dos darlingi pousados 
nas paredes e mdveis. Em seguida, das 20 as 21 boras comecavam a 
aparecer mais anofelinos, na sua maioria darlingi paulistensis, que pou- 
savam nas paredes externas das casas, muitos deles cheios de sangue. 
Varias vezes, capturamos tambem machos de darlingi paulistensis. 

Observamos, igualmente, que a captura com isca humana, a porta 
dos domicilios, dava maior ndmero de anofelinos da serie tarsima- 
culatus, na sua maioria ostvaldoi noroestensis, do que no interior das 
habitagdes. 

O darlingi paulistensis foi capturado sugando o homem as 11 boras 
da manha no municipio de Lins, na bacia do Tibiriga, pelo Dr. Renato 
Correa, no mes de fevereiro de 1939 (comunicagao verbal). 

Os criadoures de A. darlingi foram bem estudados por Root (1926). 
Os outros autores que os procuraram nunca assinalam focos abundantes 
de suas larvas. Benarroch (1931) procurou sem resultado os seus cria- 
douros. Davis (1931) no Belem do Para coletou umas larvas entre de- 
tritos nas margens de um curso dagua. Shannon (1931) diz que os 
criadouros de darlingi ficam nas margens dos cursos dagua batidos pelo 
sol, nos pantanos e brejos. Davis & Kumm (1932) capturaram 12 larvas 
desta especie, entre 500 de outros anofelinos nas margens do Jacuipe, 
em Franga, Baia. Shannon (1933) no Vale do Amazonas captnrou 
numero relativamente pequeno de larvas de darlingi e concluiu que os 
seus focos sao em agua corrente nos igapds e cursos dagua que se lan- 
gam nos tributaries do Amazonas. Ja nos referimos a escassez de larvas 
de darlingi paulistensis encontrado por Galvao, Lane & Correa (1937) 
em Novo Oriente e Lussanvira, a despeito da grande incidencia das 
formas adultas nos domicilios. 

Por todos estes motives Barreto (1939) fez um estudo sobre a 
ecologia desta especie em Palmeiras, verificando que la as larvas de 
darlingi paulistensis se criavam exclusivamente nas margens de uma 
represa onde a profundidade variava de 15 a 40 cts., e a agua era 
limpida, de temperatura e pH quasi constantes. A montante e jusante 
da represa, proliferavam larvas de strodei, alb it arsis e argyntarsis 
exclusivamente, bavendo uma ou outra larva de darlingi de desgarre 

da represa. Pelo Quadro III vemos a incidencia de larvas na represa o 
diferentes criadouros proximos. No estudo que fez. este autor poude 
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apreciar varies caracteres fisicos e quimicos destes focos bem como a 
sua flora. Damos abaixo os seus dados referentes k variagao de tem- 
peratura destes focos. 

yUADRO VI 

Varia?5es de temperatura da agua e do ambiente, segundo Barreto (1939), 
em um dos criadouros de A. darlingi paulistensis 

DATA 

Temperatura da dgua Temperatura ambiente 

Mx. Mn. Mx. Mn. 

5-11-1938   26,5° C. 25° C. 30,5° C. 23: C. 
6-11-1938   26,5 25 32 24,5 
7-11-1938   27 25,5 36 25,2 
8-11-1938   26,5 24,5 30 23 
9-11-1938   27 25,5 34,8 22,2 

10-11-1938   25,5 25,1 24,2 16,6 
11-11-1938   26,1 23 24,2 18,4 
17-11-1938   26,1 24,2 27,5 20,6 
18-11-1938   26,8 24,3 30,3 17,4 
19-11-1938   26,9 24,4 30,5 23 
20-11-1938   24,8 23,2 31,5 20,4 
21-11-1938   26,5 23,4 29,7 22,1 
22-11-1938   26,4 23,5 27,2 20,1 
23-11-1938   26 24,3 30,5 18,5 
24-11-1938   26,6 24,5 28,2 22,4 

O interessante e notarmos qua os focos a juzante e montante da 
represa apresentavam oscilagoes de temperatura que iam de 17,5° C. 
a 33° C. 

O pH destes focos oscilava entre 7,1 a 7,2, quando nos focos 
proximos da represa, onde nao havia darlingi estes valores foram 
de 5,8 a 6,8. O detrito organic© era minimo em tais focos. 

Estes fatos sugerem que os criadouros normals de A. darlingi 
paidistensis sejam em grandes aguas, quer a beira de correnteza, 
como concluiu Shannon (1933) para os darlingi do Vale do Ama- 
zonas, quer lagoas e aguas profundas, que devido a sua grande massa 
variam muito pouco de temperatura e acidez e materia organica. 
Lembramos que das 5 larvas encontradas por GalvAo, Lane & 
Corr£a, 4 foram colhidas em lagoas. 

0 darlingi, devido a sua grande exigencia de acidez e tempera- 
tura constantes, e muito dificil de criar em laboratdrio a partir de 
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ovos. Quando o pH da agua abaixa de 6,6, as suas larvas comegam a 
morrer. 

DISTRIBUigAO GEOGRAFICA 
A especie, com os caracteres ja assinalados, foi descrita na Bai- 

xada Fluminense. Tivemos ocasiao de examinar femeas capturadas 
em Ribeirao das Lages, em que a marcagao do 2° tarso posterior era 
vizinha da descrita por Root (1926). Infelizmente nao obtivemos 
adultos vivos para oviposi^ao, nem machos, para verificar os foliolos 
do mesdsoma. 

O darlingi foi assinalado da Venezuela a Sao Paulo. 
Davis (1928) nao o rnenciona na Argentina. Tivemos ocasiao de 

examinar varias femeas vivas e respectivas oviposi^oes, provenientes 
de Salobra, Mato Grosso, zona de Pantanal, com os caracteres do 
adulto e dos ovos de A. darlingi paidistensis. 

Anopheles (Nyssorhynchus) pessoai Galvao & Lane, 1937 

Esta especie e facilmente caracterizavel pelo seu pequeno porte, 
com um comprimento de asa variando de 2,85 mm, a 3,57; pela cor 
alva das escamas claras das asas (como em argyritarsis) e do meso- 
noto; pelos tufos pdstero-laterais do abdomen, muito salientes e pre- 
sentes desde o 2° tergito, fato este ate agora observado pelo autor s6 
em darlingi, na serie argyritarsis, pelo menos em S. Paulo; pelas 2 
linhas paralelas de escamas brancas no 1° esternito abdominal, como 
em albitarsis e pela ausencia de escamas amareladas nos tergitos ab- 
dominals que existem em albitarsis, sendo que o 7° e 8° sao reco- 
bertos de escamas brancas, como em albitarsis brasiliensis. Tarsos 
anteriores com anel branco apical de 1/7 do seu comprimento no 
1° segmento, de 1/3 no segundo e 3°. Os 4° e 5° negros. Tarsos m^dios 
negros, podendq mais raramente apresentar estreito anel branco 
apical nos 2 primeiros articulos. 0 mesmo se diga para o 1° tarso 
posterior. 0 2° tarso posterior apresenta um anel negro basal de 26 
a 42 % do comprimento total do articulo. Mancha B2 da Costa muito 
maior do que a mancha negra pre-umeral. Sc larga. 

A term in alia do macho apresenta um mesosoma alto, estreito 
fortemente quitinizado e sem foliolos e lobos dorsais das pincetas 
altos, de apices truncados e convergindo para a linha mediana, o con 
junto formando um entalhe no centro (Pr. XIV, figs. 61 e 62). £ 
diferente, pois, da terminalia de albitarsis que apresenta um meso- 
soma largo e pouco quitinizado e os lobos dorsais das pincetas baixos 
e de apices arredondados (Pr. XIV, fig. 60 e Pr. XVIII, fig. 72). 
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As larvas tambem se diagnosticam com facilidade, pois as cli- 
peais internas sao mais longas do que as externas e muito aproxima- 
das entre si, o que da uma Rela<jao Clipeal de 2,5. As clipeais poste- 
riores sao simples e constituidas de uma cerda longa, como em argy 
ritarsis. Os tufos protoracicos submedianos internos sao constituidos 
de cerca de 20 foliolos de ponta truncada e se inserindo no mesmo 
esclerito que os demais do grupo. Os tufos palmados abdominais sao 
constituidos de foliolos de ponta romba. (Fig. 22). 

A larva atipica de albitarsis que Davis (1933) descreveu na 
Baia, era muito provavelmente desta especie. A femea que ele obteve 
desta larva, diz Davis "appeared to be normal in all respects". Esta 
normalidade era baseada no fato de "at least one set of characters 
dominates in the adult which emerges". Um destes caracteres seria 
a linha paralela de escamas brancas no 1° esternito abdominal. Ja 
vimos, entretanto, que pessoni, ao par deste carater, ate entao consi 
derado como so existente em albitarsis, apresenta outros caracteres 
constantes, nunca observados em albitarsis, como sejam escamas 
claras de asas de tonalidade absolutamente alva, mesmo que se mude 
a incidencia da luz, escamas brancas no mesonoto, ausencia de esca- 
mas amarelas nos tergitos abdominais e presenca de tufos postero- 
laterais eretos no 2° tergito abdominal, fato jamais observado em 
albitarsis. Nao nos admiramos da possibilidade desta especie ter sido 
encontrada na Baia porque ela ja foi assinalada na Colombia e Vene- 
zuela por Komp, como veremos mais adiante. 

O Dr. Cesar Pinto, na sua valiosa monografia que acaba de apare- 
cer, "Disseminacao da malaria pela avia^ao; biologia do Anopheles 
gombiae e outros anofelinos do Brasil" — diz o seguinte: 

"Shannon & Davis (1930) verificaram um importante carater 
especifico, ate entao nao referido para os adultos de albitarsis, que 
consiste na presenga de 2 linhas de escamas brancas mais ou menos 
paralelas e longitudinals (uma de cada lado, examinando-se o mosquito 
pela face ventral) formando um Y, localizadas no 1° esternito abdo- 
minal (Fig. 11 no texto). fiste otimo carater especifico, que tambem 
encontrei nos machos de diversas procedencias, foi assinalado por 
Galvao & Lane (1937a) nos exemplares de Anopheles (N.) albitarsis 
sin. Anopheles pessoai) provenientes de S. Paulo, Brasil." 

Considerando o que acabamos de expor sobre os caracteres de 
pessoai e das especies afins, principalmente albitarsis, discordamos 
daquele ilustre autor e afirmamos que A- pessoai e boa especie. 
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Os ovos de pesiioai foram descritos por n6s em colabora^ao cv»)m 
J. Lane (1937b). Sao ovos que apresentam os rebordos terminals 
dispostos muito nas extremidades, os flutuadores muito afastados da 
linha mediana e o exocorion das ponjoes laterals e inferior liso. Sao 
muito semelhantes aos de albitarsis limai, deles diferindo pelo tama- 
nho menor e pelo comprimento relative dos flutuadores que e maior. 
As suas dimensoes sao as seguintes: comprimento — 466 a 489 micra, 
media 475; comprimento dos flutuadores 221 a 244 micra, media 232; 
maior largura — 163 a 174 micra, media 169. Flutuadores com 20 a 
22 gomos. Os albitarsis limai medem; comprimento — 550 micra; 
comprimento dos flutuadores — 244 micra: maior largura 190 micra. 
Infelizmente, na epoca em que foram estudados estes ovos ainda nao 
estavamos aparelhados para documentar sua morfologia com epimi 
crofotografias, como o fazemos atualmente, pelo que foi tirada mi- 
crofotografia por translumina<jao, absolutamente inexpressiva, motivo 
pelo qual nao a reproduzimos aqui. 

O A. jmssoai parece que tern muito pouca tendencia para sugar o 
homem. Todo o material que estudamos com J. Lane do bairro Bu- 
tantan, foi criado de larva. Os ovos que descrevemos foram obtidos 
de femea virgem. 

Examinamos um lote de cerca de 50 exemplares capturados com 
isca de cavalo pelo sr. A. S. Ramos, em Porto Martins. 

As primeiras larvas em S. Paulo, Capital, comecam a a parece r 
em novembro e atingem a maior incidencia em fevereiro-margo. 

Os sens criadouros sao constituidos de poqas de pouca profun- 
didade, bem iluminados, com muita vegetacao vertical (gramineas) c 
muito alga. Nos focos atipicos, que eram a margem esquerda do rio 
Pinheiros, no bairro do Butantan, S. Paulo, Capital, o seu pH era de 
6.85 e o teor em materia organica de 0,632 de K M a O4 por 100 litros 
de agua. 

No Estado de Monagas, segundo Komp, as suas larvas *ao en- 
contradas em lagoas razas e cheias de vegetacao. 

DISTRIBUigAO GEOGRAFICA 

Na sua descriQao Galvao & Lane (1937) dao a seguinte distri- 
bui^ao geografica: S. Paulo. Capital, Guaratingueta e Sorocaba, 
S. Paulo. 

Podemos dar mais as seguintes localidades adicionais: Porto 
Martins, S. Vicente e Palmeiras em S. Paulo. 
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O A. pessoai ja foi encontrado na Colombia e Venezuela. De fato, 
em carta que recebemos do Dr. W- H. W. Komp, de setembro de 
1937, este ilustre entomologista informou-nos que em 1935 obteve 9 
larvas em Restrepo, Colombia, das quais ele criou 8 femeas e 1 
macho, que mais tarde classificou como A. pessoai. Posteriormente 
ele encontrou um grande numero de larvas desta especie em lagoas 
razas e cheias de vegeta^ao nos pianos entre Caripito e Maturin, no 
Estado de Monagas, no nordeste da Venezuela, donde ele obteve muitos 
adultos. 

Anopheles (Nyssorhynchus) lanei Gaivao e Amaral, 1938 

Esta especie caracteriza-se facilmente pelo seu grande porte, 
com um comprimento de asa de 4,4 a 5,2 mm.; pela alvura das 
escamas claras das asas; pela ausencia de tufos postero-laterais no 
2° tergito, sendo discretos do 3° ou 4° em diante; pela ausencia das 
2 linhas de escamas brancas no 1° esternito abdominal e pela pre- 
senga de aneis brancos apicais nitidos nos 2 primeiros tarsos medios 
e no 1° tarso posterior. 

A terminalia do macho, que ja foi descrita ao nos referirmos a 
argyritarsis, apresenta um mesosoma alto e estreito, com foliolos 
longos, retos e sem dentes, muito caracteristicos (Pr. XII, fig. 55 e 
Pr. XVIII, fig. 69). 

A larva e absolutamente caracteristica, pois apresenta as cerdas 
clipeais anteriores externas muito grossas, e com ramifica<j6es dico- 
tomicas grossas e retas, bem visiveis com aumento medio, como se 
encontra em punctipennis. As clipeais anteriores internas sao muito 
mais longas, grossas, despidas de ramificagoes e dispoem-se afasta- 
das uma da outra, o que da uma Relacao Clipeal de 1,3. As clipeais 
posteriores sao bifurcadas. Os tufos protoracicos submedianos inter- 
nes sao compostos de cerca de 9 foliolos filiformes. (Fig. 27 e Pr. 

XVIII, fig. 70.) Os tufos palmados abdominais apresentam foliolos 
de apice truncado, formando uma especie de entalhe, conforme assi- 
nalou C. Pinto (1939b). 

Os ovos sao muito grandes, os maiores que temos visto e estrei- 
tos. Medem 585 a 617 micra de comprimento, por 134 a 163 micra 

de maior largura. Flutuadores medindo 291 micra de comprimento 
nas faces laterais e 198 nas bordas internas e compostos de cerca de 
19 gomos. 0 seu exocorion das faces inferior e laterais e ornamentado 
de elevagoes ovaladas, de aspecto granuloso e prateadas- 
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Sua localidade tipo e Campos de Jordao, Vila Emilio Ribas, na 
Serra da Mantiqueira, S. P., a 1.570 metros de altitude. 

Nao c especie antropofila, pois seus criadouros distam cerca de 
50 metros das habitagoes humanas, sem que eles ai penetrem. Difi- 
cilmente sugam o homem, na beira dos focos e, havendo um cavalo 
nas proximidades, sao absolutamente refratarios ao sangue humano, 
conforme observou Franco do Amakal. Seus criadouros sao colejdes 
dagua de transbordo de rio e lagoas comunicantes com rio, muito 
limpidos quasi sem vegeta^ao e sem insetos. 

fipoca de captura — meses de fevereiro e mar^o. 
Nao foi assinalada ainda em outra parte, mas parece ser de 

distribuicao restrita. Dada a flora principal ser de Araucaria em 
Campos do Jordao e o clima frio, e nossivel que se venha a encontra-lo 
tambem nas zonas dos pinheirais do Parana. 

RESUMO E CONCLUSOES 

0 A., tendo em vista que os habitos dos anofelinos so poderao ser previstos, 
numa dada rcgiao, quando estivercm estudadas as diversas ra^as biologicas ou 
variedades, com a morfologia dos seus ovos, larvas e adultos, julga que, prelimi- 
narmente, e precise verificar, em cada esp&ne, quais os caracteres que variam 
condiciouados pelo meio e quais os que se apresentam fixos, dentro de determi- 
nados limites, podendo ser expressao de variedades definidas. 

Para estudar estas diversas variedades das especies dos nossos Nyaaorhynchua 
tcremos que relaciona-las as localidades onde encontram condi?6es mais propicias 
do desenvolvimento. Por isto o seu estudo deve ser regional afim de ser com- 
parado com observa?6es identicas de outras regioes, permitindo assim se estabe- 
lecer o que pode ser generalizado, 

Dai o presente trabalho em que o A. tenta expor os caracteres observados 
pelos diferentes pesquisadores nos ovos, larvas e adultos dos Nyaaorhynchua de 
Sao Paulo, sempre que possivel, com as suas variances locais. Nele, apos consi- 
deragoes gerais sobre o assunto, em que sao relatadas as analogias que se impoem 
com o que se tern observado no complexo A. maculipennia na Europa, as variagoes 
de certos caracteres nas diferentes especies de Nyaaorhynchua e os m6todos 
usados, principalmcnte no que se relaciona ao estudo da morfologia dos ovos, o 
A. resume em chaves dicotomicas os principais caracteres dos ovos, larvas, adultos 
e terminalia dos machos das especies e respectivas vax-iedades que ocorrem em 
Sao Paulo c regioes vizinhas. Em seguida sao discutidos e comentados os carac- 
teres principais que apresentam as especies que incidem em Sao Paulo. 

Tudo indica que, na Regiao Neotropica, os anofelinos do grupo Nyaaorhyn- 
chua apresentam variedades com biologia propria, em tudo comparaveis as ra^as 
biologicas de A. mactilipennia da Europa, devendo-se, como nestas, encarar a 
possibilidade de, cruzadas, virem a dar hibridos com diferentes graus de vita- 
lidade. Dai o A. considerar os termos "ra?a biologica" e "variedades", neste caso 
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particular, como provisorios. E assinalada a evidencia de quc as variodades dos 
nossos anofelinos apresentam caracteres morfologicos mais aparentes do que as 
do complexo maculipennis. Entretanto, sao necessaries estudos e observa?6cs mais 
numerosos, para se fixarem todas estas formas e suas correspondentes carac- 
teristicas biologicas. 

Baseando-se em observa?oes de varies pesquisadores e nas suas proprias, o 
A. oswaldoi e mantido pelo A. como especie diferente de A. taysimaculatus. 
chamada a aten?ao para o fato de ate agora nao haver sido assinalado no Brasil 
Meridional o A. tarsimaculatns com os caracteres de terminalia masculina e de 
ovos, que Ihe sao proprios. 

No Estado de Sao Paulo o A. oswaldoi apresenta duas variedades distingui- 
veis pela morfoloeria dos ovos. larvas e dos adultos: 0 A. oswaldoi osivaldoi predo- 
minando no Literal e pouco frequente na zona Noroeste e o A. oswaldoi noroesten- 
sis predominando nesta ultima regiao e pouco frequente no Literal. Uma curva de 
frequencias fcita com as porcentagens de negro do segundo tarso posterior de 200 
exemplares de A. oswaldoi da zona Noroeste corrobora ostes fatos. 

A morfologia dos ovos de A. oswaldoi {—tarshnaculatus auts.), de A. dar- 
lingi e A. albitarsis, descrita por Root para exemplares da Baixada Fluminense, 
nao mais foi observada. fi necessario verificar a sua exatidao por meio de estudos 
nesta localidade. Si for provado que ela e identica a dos ovos de exemplares de 
Sao Paulo, muito provavelmente as variedades A. oswaldoi e A. darlingi paulis- 
tensis nao tern razao de ser, uma vez que a sua validade repousa, principalmente, 
na morfologia dos ovos. Enquanto isto nao for demonstrado, o A. mantem provi- 
soriamente os nomes de A. darlingi paulistensis c A. oswaldoi metcalfi, que 
exprimem fatos observados em determinadas regioes. 

O A. davisi Pateron & Shannon, 1927 e considerado como variedade de 
A. triannulatus (= hachmanni auts.) com caracteres de ovos e de larva proprios. 
Sua distribui?ao geografica compreende o Estado de Sao Paulo, onde o A. ainda 
nao encontrou a forma tipica A. triannulatus triannulatus, com os tufos proto- 
racicos submedianos internes da larva compostos de foliolos filamentosos, con 
forme foi verificado em material proveniente de Mato Grosso. 

Devido aos diferentes tipos de ovos de A. strodei o A. considera a possibili- 
dade desta especie constituir um complexo de variedades, o que e justificado 
tambem pela diversidade de habitos que ela apresenta em diferentes localidades. 

discutida a diversidade de habitos que apresentam as especies albitarsis e 
argyritarsis, que em certas localidades sao domesticas e em outros nao, o que 
seria explicado pela existencia de diferentes variedades constituindo estas especies. 
0 fenomeno e particularmente evidente no Yale do Rio Paraiba, regiao de ano- 
felisano sem malaria, onde os albitarsis sao numerosos, em comparacao com os 
habitos domiciliares que apresenta este anofelino no Est. do Rio de Janeiro, na 
parte baixa deste mesmo rio. 

0 A. pessoai Galvao & Lane, 1937 e especie diferente de A. albitarsis por 
caracteres de larva, de adulto e da terminalia do macho. Na distribui?ao geo- 
grafica foram acrescidas varias localidades em Sao Paulo, bem como na Colombia 
e na Venezuela. 
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SUMMARY AND CONCLUSIONS 

The A. believes that the habits of anophelines can be known, in a given 
region, only when the different biological races or varieties are studied together 
with the egg, larva and adult, and that, in a preliminary way, it is necessary to 
know, in regard to each species, which characters vary and which are stable 
within certain limits and showing the definite varieties. 

To know these varieties of the species of Nysaorhynchus they must be linked 
to the places where they find the best conditions for their development. For 
this reason, their study must be local and should be compared with identical 
observations made in other regions so that general data can be available. 

The A. gives the characters observed by different workers in regards to the 
structures of egg, larvae and adults found in S. Paulo Nyaaorhynchiia and whe- 
never possible the local variations. After general considerations on the subject 
and analogies with the European A. maciilipennia complex are discussed, the 
different species of Nyaaorhynchua, the methods used (dealing mainly with the 
technique used for egg morphology studies), keys for egg, larva, adult and ter- 
minalia of the anophelines of this group found in S. Paulo and neighbouring 
States are given. 

Observations tend to show that Nyaaorhynchua has varieties with peculiar 
habits and that they, can be, in every way, compared to the biological races of 
A. maculipennis in Europe and, furthermore, that there should be a possibility 
of crossing between them giving hybrids with diverse grades of vitallity. For 
this reason the A. considers the biological race and variety as provisional names. 

Evidence obtained shows that our anophelines have morphological characters 
which are more apparent than those found in the A. maculipcnnia complex, but, 
further studies and numerous observations must bo made so that these forms can 
be fixed and their behaviour observed. 

Based on other AA's and on his own observations the A. considers A. oawaldoi 
a good species and quite different from A. taraimaculatua. The fact that the 
latter species has not been found in middle Brazil is emphasized. 

A. oawaldoi has two varieties in the State of S. Paulo which can be sepa- 
rated by egg, larva and adult structures. A. oawaldoi oawaldoi predominates in 
the coastal lowlands and is scarce in the N. W. of the State white the reverse 
is observed in regard to A. osivaldoi noroeatensia. A frequency curve of the 
amount of black in the second posterior tarsal was made with 200 specimens and 
corroborates this fact. 

The eggs of A. oawaldoi (tarsimacidatus aucts.), A. darlingi and A. albi- 
taraia described by Root were not observed again. Studies must be carried out 
in the locality studied by Root (Baixada Fluminense) before deductions can be 
drawn. If the specimens are similar to those found in S. Paulo, very probably 
A. oawaldoi metcalfi and A. darlingi panlistenaia cannot be mantcined, as their 
validity is based on egg structure. The A. retains these names until the above 
problem can be solved. 

A. daviai Paterson and Shannon, 1927 is considered as a variety of A. 
triannnlatua (= baehmani aucts.) and has different egg and larval structures. 
Its geographical distribution extends to S. Paulo, where the tipical form A. trian- 
nulatua triannnlatua, possessing submedian prothoracic internal tufts with fila- 
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mentous leaflets in larva, has not been found up to the present in S. Paulo, but 
specimens from M. Grosso where available for comparisson. 

Due to differences in egg structure found in A. strodei, the A. considers the 
possibility of this species forming a complex of varieties. The diverse habits in 
several localities tends to justify this point of view. 

The behaviour of A. albitarsis and argyritarsis differs in certain localities, 
being domestic in some and not in others, a point that would be explained if va- 
rieties where considered. This fact is particularly evident in the Paraiba valley, 
a region of anophelism sine malaria, where A. albitarsis is plentifull and not 
house frequenting, while in the lower course of the Paraiba river in the State 
of Rio de Janeiro the same species has domestic habits. 

A. pessoai, showing differences in structures of larva, adult and male termi- 
nalia, is quite different from A. albitarsis and considered as a good species. Ad- 
ditional geographical distribution is given extending its range to other localities 
in S. Paulo and also to Colombia and Venezuela. 
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PRANCHA I 

29.—Microfoto da asa de A. argyritarsis com a nomenclatura de Rott. Galvao 
fotogr. 

30. — Esquema de urn ovo de Nyssorhynchus com os pontos de mensura^ao. 

31. —Terminalia masculina de A. tarsimaculatus, segundo Galvao & Lane (1938). 

32.—Terminalia masculina de A. oswaldoi segundo Galvao & Lane (1938). 
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P R A N C H A II 

Clipeo da larva de A. oswaldoi L. Epstein fotogr. 
Clipeo da larva de A. osivaldoi noroestensis. L. Epstein fotogr. 
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PRANCHA III 

35.—Ovos de A. oswaldoi oswaldoi, segundo Galvao (1938). 
36. —Ovos de A. oswaldoi noroestensis, segundo Galvao (1938) . 



A. L. Ayhoza Galvao — Anophelinos do grupo S'yaaorhyncus Est. 3 

V V W4 

3b 

36 



P R A N C 11 A IV 

37.—Grafico mostrando a variagao da marcagao do 2° tarso posterior nos A. tar- 
simaculatns ants., da Baixada Fluminense e na Argentina, segundo Davis 
(1928) . 

38. —Grafico mostrando a variacao da marcagao do 2° tarso posterior dos A. os- 
waldoi de Pereira Barreto, zona Noroeste de Sao Paulo. (200 exemplares me- 
didos). A elovagao da esquerda corresponde a A. oswaldoi oswalioi c a da 
direita a A. oswaldoi noroestensis. 
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PRANCHA V 

Ovos de A. ostvaldoi de um especime com a porgao negra basal do 2° tarso 
posterior com cerca de 25 Ve do comprimento do articulo. Galvao fotogr. 
Ovos de A. triannulatus davisi de Itapira, S. P., segundo Galvao & Barretto 
(1939a). 
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P R A N C H A VI 

41. —Ovos de A. triannulatus davisi de Juquia, S. P., segundo Galvao & Barretto 
(1939a). 

42. —Ovos de A. triannulatus triannulatus de Salobra, M. Grosso, tipo I, segundo 
Galvao & Lane (1939). 
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P R A X C H A VII 

4.'{. —Ovos de A. tiiauuulatus (ricnmulaius de Salohra, M. Grosso, tipo II, segundo 
Galvao & Lane (1939). 

44. — Terniinalia de A. friaunulafus. L. Epstein fotogr. 
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P R A N C H A VIII 

45.—Tufos protor. Sub-medianos da larva de A. triannulatus triannulatus. 
46. —Lobos dorsals da terminalia de A. strodei, levemcnte rotocada nos seus ramos 

laterals, para acentuar os pelos finlssimos quc al existem. L. Epstein fotogr. 
47. —Lobos dorsals das nincetas da terminalia de A. rondoni com os ramos late- 

rals nus. 
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PRANCHA IX 

48. — Ovos de A. strodei do grupo I, segundo Galvao (1938). 
49. —Ovos de A. strodei do grupo II, segundo Galvao (1938). 
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PRANCHA X 

50. —Ovos de A. strodei do grupo II, com os rebordos terminals isolados, segundo 
Galvao & Barretto (1939a). 

51.—Ovos de A. strodei do grupo III, sem rebordos terminals, nem flutuadores, 
segundo Galvao & Barretto (1939a). 
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PRANCHA XI 

Ovos dt* A. strodci do frrupo I, anomalos, de exemplar dos arredores de Sa< 
Paulo, Capital, senundo Galvao (1938). 
Ovos de A. strodei do trrupo II. anomalos, de exemplar dos arredores de Sai 
Paulo, Capital, sefjundo Galvao (1938). 
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P R A N C H A XII 

54. —Mesosoma da terminalia de A. argyritarsis, segrundo Galvao & Amaral (1938). 
55.—Mesosoma da terminalia de A. lanei segundo Galvao & Amaral (1938). 
50.—Mesosoma da terminalia de A. darlingi paulistensis mostrando os foliolos 

curvos e fortemente dentados, segundo Galvao, Lane & Correa (1937). 
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PRANCHA XIII 

57.—Ovos de A. argyritarsis segundo Galvao & Barretto (1939a). 
58. —Ovos de A. albitarsis limai segundo Galvao & Barretto (1939a). 
59.—Ovos de A. albitarsis de um especime atipico, segundo Galvao & Barretto 

(1939b). 
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P R A N C H A XIV 

60. —Tcrminalia de A. albitarsis mostrando o mesosoma largo e pouco quitinizado 
e os lobos dorsals das pincetas de apice arredondado e baixos. L, Epstein 
fotogr. 

61.—Tcrminalia de A. pessoai mostrando os lobos dorsais das pincetas altos, de 
apices truncados, convergindo para a linha mediana e mesosoma estreito e 
fortemente quitinizado. L. Epstein fotogr. 

62. — Tcrminalia de A. pessoai. Microfoto com aumento medio do mesmo exemplar 
da figura 61, segundo Galvao & Lane (1937), onde se notam perfeitamente 
os mesmos detalhes acima assinalados. 
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PRANCHA XV 

Mesosoma da terminalia de A. darlingi mostrando que a implantagao do? 
foliolos se faz pela sua base, que e muito hialina. L. Epstein. 
Aparelho espiracular dos esti^mas da larva de A. darlingi, mostrando as 
cerdas dos labios posteriores excessivamente longas e se implantando num 
forte tuberculo. L. Epstein fotogr. 
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PRANCHA XVI 

Ovos de A. darlingi paulistensis segundo Galvao & Barretto (1939a). 
Ovos de A. darlingi anomalos, segundo Galvao & Barretto (1939). 
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PRANCHA XVII 

67-—Ovos de A. darlincji anomalos, seprundo Galvao & Barretto (1939). 
68.—Ovos de A. ktnei, seprundo Galvao & Amaral (1938). 
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PRANCHA XVIII 

lilt. —Terminalia de A. lanei se^undo Galvao & Amaral (1988). 
70.—Cerdas clipeais anteriores de A. lavei, sefrundo Galvao & Amaral (1988). 
71. —Esquema das a.iomalias de ovos de A. dariinyi sesjundo Galviio & Barretiu 

(1989a). 
72. —Desenho semi-esquematico do mesosoma e lobos dorsals das pincetas de A. 

pessoai e A. albitarsis, sefjundo Galvao & Lane (1987a). mostrando as dil'c- 
rengas assinaladas nas fifruras GO, 61 e 62. 



A. L. Ayroza Galvah — Anophclinos do grupo S'yssorhyncus Est. IS 

\N 

k |- I 

d e 
^ ri> 
w 

F 

71 

A 
/' J •' 
iri | 

J 'i 

f ^ '. v. x 

- V K 
> I ' i\>\\ - - V y. 

i \ 
i—i  

i \ 72 
' \ 





Vol. 1° A-Mqo 1 h o B d* Julho do <B40 

NOVO HEMIPTERO REDUVIIDEO DA SUB-FAMILIA VESCIINAE 

p o r 

Dr. A. da Costa Lima 

Numa colegao de Hemipteros do Prof. S. Pessoa, encontrei um 
Reduviideo, apanhado em Leopoldo Bulhoes, com caracteres que o apro- 
ximam das especies de Vescia Stal, 1865. 

Estudando-o, pude chegar a resultados que, por me parecerem in- 
teressantes, serao aqul divulgados. 

Uma rapida inspeijao do inseto, principalmente quanto ao aspeclo 
da cabega e do protdrax, fez-me supor tratar-se de um representante 
da sub-familia Piratinae. Entretanto, a configuragao das pernas ante- 
riores e a ausencia de ocelos, levaram-me a acreditar que o inseto man- 
tinha afinidades estreitas com as especies de Vescia. 

Procurei, entao, ver se ha via, na cole^ao do Institute Oswaldo 
Cruz, algum representante deste genero, afim de facilitar o estudo do 
inseto em questao. Ai encontrei 4 9 9 de uma Vescia tipica, apanha- 
das em Angra dos Reis pelo Dr. Lauro Travassos, com as datas: 
V-1928, 1-1929, e IV-1931. 

Procurando determina-las, verifiquei que todas apresentam os 
caracteres consignados nas descrigoes de Vescia spicula Stal. 1866 (in 
Berl. Ent- Zeits., 10 (1866) ; 166 e Enum. Hem, 2: (1872) :119), inclu- 
sive o tamanho ( 9 — compr. 8, larg- 2 mm.), pois os nossos exem- 
plares medem de 7,5 a 8,5 mm. (*) 

Pude, assim, ver que, ate certo ponto, se justifica a retirada de 
Vescia de Rrduviinae, para constituir uma nova sub-familia, Vesciinae, 

(•) Al&n da especie genotipo (T. spicula), foram dtscritas: V. adamanta Ha- 
vilan, 1931, de Kartabo (Guiana Inglesa) e V. minima FrackI31 & Brunneb. 
1924, de Teffi (Brwnl). 
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como propuseram Fracker & Brunner (1924, Ann. Ent- Soc. Amer., 
17:165). 

Apenas nao estou inteiramente de acordo com estes autores, quan- 
to ao modo pelo qual caracterizaram a citada sub-famflia. 

A presenga ou ausencia de um espinho na cabega podera, quando 
muito, ser um carater generico, porem, nunca de real importancia 
na formagao de uma sub-famflia. Caso contrario, o Reduviideo que 
aquf descreverei, evidentemente prdximo de Vescia, teria de ser classi- 
ficado numa nova sub-famflia, por nao possuir o referido espinho. 

0 aspect© do pronotum, realmente diferente do que se ve em Re- 
duviinae, e entretanto, o que mais caracteriza a sub-familia Piratinae. 
Alias, Vescia, tanto poderia ser incluido em Reduviinae como em Pira^- 
tinae. 

Ver-se-a, mais adiante, que si as especies deste genero, aparente- 
mente ficam um tanto afastadas de Piratinae, o mesmo nao se verifies 
com a nova forma aqui estudada, que me parece ter grandes afinida- 
des com as especies desta sub-famflia. 

A ausencia de ocelos, de fato, tern importancia na caracterizagao 
da nova sub-famflia, porem, convem lembrar que ha Reduviideos com 
femeas micropteras ou apteras, que apresentam ocelos atrofiados, ou 
nao os possuem. 

Somente quando redescrevem Vescia e que Fracker & Brunner 
mencionam o aspecto singular das tibias anteriores, ao meu ver talvez 
o mais importante carater justificative da separagao destes insetos 
numa nova sub-afmilia, carater esse cuja importancia foi devidamen- 
te salientada por Stal, ao definir Vescia, na chave geral dos generos 
de Reduviinae, em Enumeratio Hemipterorum (p. 109), dizendo: 

"tibiis anticis apice distincte incurvis et ultra imsetionem tarsorum 
nonnihil productis, subtus utrimque dense denticulatis; fossis spon- 
giosis. — Vescia Stal". 

Do que vejo em Vescia sjncola e na nova forma que descreverei, 

penso que se deve apresentar, como caracteres de Vesciinae, os seguin- 
tes: ocelos ausentes; articulo basal das antenas mais curto que o 2.°; 

2.° articulo do rostrum sem cerdas espinhosas de cada lado da parte 
voltada para a face inferior da cabega; constrigao do pronotum situa- 

da para tras do meio; quadris das pernas anteriores mais longas que 
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nas outras pernas; femures anteriores consider^velmente dilatados e 

espinhosos em baixo; tibias encurvadas no apice e prolongadas para 
dentro nura processo mais on menos saliente alem da insergao do tarso- 

Passo a descrever o novo genero: 

Aspecto geral lembrando o das especies de Leogorrus Stal, 1859. 

Conformagao geral da cabefa, das antenas, do rostrum e do pronotom, corao 
na maioria das especies de Piratinae; ocelos ausentes (•); articulo basal das an- 
tenas mais curto que a parte ante-ocular da cabe^a (em Vescia distintamente 
mais longo), inserido adiantc do bordo anterior do olho (em Veteia, inserido perto 

Fig. 1 — Vcscia 8 pica la, parte anterior do corpo, vista de f rente e de perfil. 

do 6pice da cabega); cabeca sem espinho, com a parte ante-ocular mais longa que 
a post-ocular, ate a constrigao (em Vescia, esta parte, distintamente mais longa 
que aquela); rostrum com o 1.° segmento um pouco mais curto que o 2.°, por6m, 
muito mais longo que o 3.° (em Vesria o 1.° e o 2.° segmentos sao sub-iguais e o 
3.° tern quasi metade do comprimento do 1.°). 

Pronotum sem espinhos discais ou laterais; apenas no lobo anterior a super- 
ficie apresenta-se granulada, com pequenos tuberculos bem menores que os es- 
pinhos discais, que se vem no pronotum de Vescia (2 anteriores e 4 posteriores); 
lobo posterior aspero, porem, sem quaisquer saliencias ou espinhos (em Vescia, 
al^m dos espinhos dos angulos posteriores, ha 2 espinhos no meio, perto do bordo 
posterior). O profundo sulco longitudinal que se ve no lobo anterior de Vescia 
6 aqu! representado por uma simples estria pouco profunda. 

(•) Em Piratinae, geralmente os ocelos sao bem desenvolvidos, todavia era Pho- 
rua femoratus (De Geer, 1773), mal se diferenciam do resto da cabe^a. Na 
referida cole^ao do Prof. Pessoa hd uma feraea aptera de Piratinae, pro- 
vavelmente um novo genero, que apresenta ocelos quasi completamente atro- 
fiados. 

PESSOAIA, n- gen. 
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Scutello com o apice prolongado num robusto espinho, aproximadamente do 
oomprimento do scutello e obliquamente ascendente (em ]'cscia, pouco antes do 
dpice, eleva-se um espinho ereto, mais ou menos alongado, que, em spicula, 6 de 
comprimento sub-igual ao do esipinho cefalico e, em minima tern cerca de 2 vezes 
o comprimento daquele). 

Quadris anteriores excedendo consideravelmente o prosternum e quasi atin- 
gindo o limite posterior do mesosternum, com a face externa quasi plana; tro- 
chanteres ainda mais salientes, que em Vescia, sub-prismaticos; femures, em bai- 
xo, apenas com uma fileira de 6 espinhos (em Vescia ha uma dupla fileira de 

" V. 
V_ Y 

Fig. 2 — Pessoaia piratoides, n. gen., n. sp.; em cima, a direita, a parte ante- 
rior do corpo do inseto, vista de perfil. 
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denticulos); conforma^ao das tibias como em Vescia, porem, em bauco, notam-se 
apenas algumas saliencias dentiformes na parte distal (em Veseia ha uraa dupla 
fileira de denticulos em quasi toda a extensao). 

Hcmelitros como tm Vescia; garras tarsais simples, semelhantes as de 
Vescia. 

Genotipo: Pessoaia piratoides, n. sp. 

Pessoaia piratoides, n. sp. 

Cdr geral picea, mais ou menos uniforme; apenas os femures medios e pos- 
teriores sao um tanto mais claros para a parte proximal; articulo basal da antena, 
do rostrum, esternitos toracicos, ancas, trocanteres, parte proximal dos femures e 
apical do abdomen, mais ou menos brilhantes; o resto do corpo e fosco. 

Holotipo — 1 5, apanhada em Leopoldo Bulhoes (11-1936); n.0 

349, da colegao do Departamento de Parasitologia da Faculdade de 
Medicina de S. Paulo. 

No ano passado o Prof. Salvador Mazza, de Jujuy enviou-me 
para determinagao, um exemplar ( 9 ) apanhado em Santiago del Es- 
tero (Rep- Argentina) (20-IX-1939), (n.0 51499 da cole?ao Mazza), 
com todos os caracteres do holotipo. Notam-se, todavia, as seguintes 
diferengas: tuberculos do lobo anterior do pronotum muito pequenos; 
corium apresentando uma macula de cor amarelada, que se prolonga, 
internamente, ate quasi o meio da borda interna e para dentro da ner- 
vura que limita, internamente, a areola interna da membrana (no ho- 
lotipo, no mesmo lugar, o corium apresenta-se pouco mais claro que a 
parte restante). 

Nao hesito, porem, em considerar este exemplar como identic© ao 
holotipo, e, portanto, um paratipo da nossa especie. 

Guardei-o na cole?ao do Institute Oswaldo Cruz com o n.0 4438. 
Anteriormente recebera do Dr. A. Viana Martins um exemplar 

macho, apanhado em Brejo das Almas (Minas Gerais) (XI-1937), se- 
guramente deste genero, cujos caracteres, entretanto, nao me permi- 
tem dizer si se trata do macho da especie tipo, portanto de um alotipo, 
ou si e do macho de outra especie deste genero, extremamente pr6- 
xima. 

um exemplar menor, de cor castanha escura, com femures ama- 
relados na metade basal e pardacentos na apical; 0 corium apresenta 
tambem uma macula amarelada, como o exemplar argentine: os angu- 
los posteriores do pronotum sao prolongados em espinho curto e 0 lobo 
anterior do pronotum apresenta. como no especime holotipo, alguns 
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tub^rculos discais, dos quais distinguem-se dois maiores anteriores e 
quatro posteriores, espiniformes, porem mais afastados que em Vescia, 
os dois laterals um pouco maiores que os demais tuberculos; espinho 
escutelar um pouco mais longo que o comprimento do scutellum. 

Tenho a impressao, porem, de se tratar de um macho da esp#cie 
aqui estudada. 

Acha-se este exemplar na colegao do Institute Oswaldo Cruz com 
o n.0 4441- 

Ao presado colega e amigo Prof. S. PessOa dedico o novo genero 
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RODOLPHO VON I H E R I N G 

1883 — 1939 

A 15 de setembro de 1939 faleceu, inesperadamente, em S. Paulo, 
em pleno vigor de suas atividades, o dr. Rodolpho Theodore Caspar 
Wilhelm von Ihering. 

Nascido em Taquara do Mundo Novo, no Estado do Rio Grande do 
Sul, a 17 de julho de 1883, neto de um dos mais notaveis jurisconsul- 
tos da Alemanha, filho do grande zodlogo prof. Hermann Friedrich Al- 
brecht von Ihering e de dona Anna Maria Clara von Bezel, pode ter 
desde crian^a seu pai como precioso guia no estudo da natureza, o que 
veiu emprestar grande realce k sua notavel aptidao para o estudo das 
Ciencias Naturais. 

Passou sua infancia, ate os 8 anos, numa ilha do rio Camaquan, 
pertencente a seu pai e conhecida por "Ilha do Doutor", devido a seu 
progenitor, ocasionalmente, la exercer clinica, emquanto trabalhava em 
zoologia, comissionado pelo Museu de Berlim. 

Quando se decidiu o aproveitamento do Monumento do Ipiranga 
para Museu e Panteon do Estado, no governo do dr. Bernardino de 
Campos, seu ilustre pai foi convidado para dirigi-lo. Desta maneira, a 
familia von Ihering mudou-se em 1891 para S. Paulo, onde teve Rodol- 
pho a oportunidade de cursar o Ginasio do Estado da Capital, conse- 
guindo o titulo de Bacharel em Ciencias e Letras no ano de 1901. 

Em 27 de Janeiro de 1902 passava a ocupar o cargo de Assistente 
do Diretor e "Gustos" do Museu Paulista; em 1905 fez sua primeira 
viagem k Europa, onde passou seis meses, tendo realizado um curso 
de Protozoologia com Buetschli, em Heidelberg, aproveitando tambem 
a oportunidade para visitar os principaes museu europeus. 

Em 1907 assumiu a Diretoria do Museu Paulista, em substitui^ao a 
seu pai, entao em viagem. 

Em 1908 casou-se com d. Isabel Azevedo, de cujo consorcio nasce- 
ram tres filhos: Maria, Dora e Hermann Luiz, este ultimo falecido aos 
quatro anos de idade. 
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Em 1911 volta novamente a Europa, onde permanece por quasi um 
ano, trabalhando a principio, na Estagao Biologica de Napoles e depois 
parte do tempo na Univerdidade de Viena, sob a orientagao dos profes- 
sores K. Grobben, von Wettstein e R. Poech e o resto do tempo no La- 
boratorio de Entomologia do Museu de Paris, com o prof. E. Bouvier. 

De volta a patria, reinicia um periodo de produtivo labor cienti- 
fico, interrompido durante a Grande Guerra pela exacerbagao das pai- 
xoes que culminou com o afastamento do prof. H. von Ihering da di- 
retoria do Museu Paulista, tendo entao, por solidariedade com seu pro- 
genitor, pedido demissao do cargo que ocupava no mesmo estabeleci- 
mento cientifico, o que se verificou a 26 de fevereiro de 1927. 

Com a carreira cientifica bruscamente cortada, seu espirito comba- 
tive leva-o a dedicar-se as atividades industrials, transformando-se em 
fabricante de objetos de metal, para o que funda a fabrica "Santa Isa- 
bel", ao mesmo tempo que exerce o magisterio particular secundario. 
Entretanto, suas vocagao e formacao intelectuai. impelem-no a nao per- 
der o contacto com a zoologia, passando a realizar os estudos compati- 
veis com sua nova situacao material. 

De 1926 a 1928, uma serie de acontecimentos traz novo impulso 
ao desenvolvimento da zoologia em S. Paulo. 

O contrato de L. Travassos e C. Pinto pela Faculdade de Medicina 
de S. Paulo, crea no Laboratdrio de Parasitologia, no velho predio da 
rua Brigadeiro Tobias, um nucleo de trabalho onde o enthusiasm© pela 
pesquisa nao distingue-o dia da noite. Rodolpho nao resiste a tenta^ao e 
entra a fazer parte dos que la trabalham. 

Com a reorganizagao da Secretaria da Agricultura, realizada peio 
espirito empreendedor de Fernando Costa, e ele aproveitado na entao 
Diretoria de Industria Animal e, a seguir, a 26 de dezembro de 1927, 
entra para o novel Institute Biologico de Defesa Agricola © Animal, na 
qualidade de Assistente da Secgao de Entomologia e Parasitologia, reco- 
mecando logo seus estudos sobre piscicultura, nas grandes piracemas de 
Pirassununga, Piracicaba e Salto de Itu. 

Nesse meio tempo exercia um notavel trabalho de divulgagao cien- 
tifica na Secretaria da Agricultura, onde a 5 de maio de 1927 entrava 
como redator-tradutor da Diretoria de Publicidade, passando em 24 de 
setembro a colaborador da mesma Diretoria. 

Com a rescisao do contrato de Travassos e Pinto, Rodolpho perma- 
nece em S. Paulo como o grande entusiasta e entusiasmador pelos es- 
tudos zoologicos, desempenhando importantissimo papel na formacao 
cientifica de alguns mo^os interessados no assiinto. 
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Vriaja para a Argentina, onde estuda as condi^oes da cria^ao do 
peixe-rei. 

Em 1934, com a reforma do Institute Biologico, torna-se chefe 
de servi<jo cientifico da Sec<jao de Zoologia, de onde se achava afastado 
desde 1933, data em que foi comissionado junto ao Ministerio da Via^ao 

Desta epoca em diante passa a dirigir a Comissao Tecnica de Pisci- 
cultura do Nordeste, onde permaneceu ate 1937, quando, a convite do 
ministro da Agricultura, come^ou a exercer a chefia do Servigo Nacio- 
nal de Piscicultura, posto onde a morte acaba de ceifa-lo, em pleno tra- 
balho de organizagao do servi^o. 

Em 1935 estudou as organizacdes norte americanas de piscicultura 
e limnologia. Era doutor "Honoris Causa" pela Universidade de Giessen, 
na Alemanha e membro da Sociedade Brasileira de Ciencias, do Rio 
de Janeiro, da Sociedade de Biologia, de S. Paulo, do Clube Zoologico do 
Brasill, de S. Paulo, da Limnological Society of America, de Ann Arbor, 
U. S. A. e da America Fisherie Society de New York, U. S. A.. 

0 obra cientifica de R. von Ihering caracterizou-se pela grande di- 
versidade de assuntos com os quais se preocupou. 

Sua atividade no Museu Paulista (1903-17), traduz-se por traba- 
Ihos versando resultados de estudos sobre os himenopteros, tanto sociais 
como solitaries ou parasitas, que sao entremeiados por publica^oes rela- 
tivas nao so a outros grupos de artropodos como, ainda, sobre herpeto- 
logia, porem e principalmente, referentes ao conhecimento dos nossos 
peixes, assunto este que iria mais tarde ocupar quasi que exclusivamen- 
te sua aten^ao. 

Desde o comego de sua atividade cientitica, nota-lhe a preocupa- 
^ao de dirigir a aten^ao sobre problemas de possivel aplica^ao pratica 
sendo interessante assinalar o verdadeiro devotamento com que se de- 
dicou a divulga<jao dos conhecimentos relatives a nossa fauna. Passou 
a desenvolver, ao lado da produ^ao estritamente cientifica, urn verda- 
deiro apostolado educative, escrevendo numerosos artigos e livros, nos 
quais, punha ao alcance dos alunos e professores primaries e secunda- 
rios os fatos mais salientes relativos a zoologia no Brasil, permitindo 
nos cursos a substituicao dos exemplos exoticos pela citagao de animais 
do nosso pais. 

Sua grande cultura zoologica estava sempre aberta para difundir 
ensinamentos aos que dele se acercassem. 
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0 hiato de 10 anos que ele impos a sua carreira cientifica, quando 
da saida de seu pai da diregao do Museu Paulista e o violento trauma- 
tismo moral resultante desse fato, sobre um temperamento tao afetivo 
quanto o seu, teriam determinado na grande maioria das pessoas um 
afastamento definitive das atividades cientificas. 

Constituiu entretanto uma ligao de primeira ordem a oportunidadc 
de assistir a sua volta ao laboratorio, de presenciar o entusiasmo as 
vezes ate exuberantemente juvenil com que se atirava ao trabalho, a 
obstina?ao cega com a qual procurava e conseguia afastar as mil difi- 
culdades que se oferecem ao pesquisador, em pais cuja organiza^ao ain- 
da tateia em busca de sua forma de representa^ao convenientemente 
ajustada, condigao esta bastante agravada pelos parcos recursos desti- 
nados a tais atividades, em consequencia dos numerosos problemas de 
solugao onerosa e frequentemente inadiavel, que solicitam simultanea- 
mente a atengao dos governantes. 

Em sua ressurreigao cientifica. orientou-se decididamente para o 
campo da ictiologia, tanto pura como aplicada, nao s6 a higiene, mas 
ainda e principalmente a produQao de carne, isto e, a piscicultura, bem 
como os problemas correlates de limnologia, aos quais dedicou as me- 
Ihores energias dos ultimos 10 anos de sua vida cientifica. 

Era precise ver a ancia de produzir e de chegar a resultados con- 
cretos, no decorrer da piracema de 1927-28, na cachoeira de Emas, no 
rio Mogi-Guassu. Tinha arrastado consigo um punhado de especialistas 
da Capital e numerosos estudantes de medicina, aos quais iniciava e 
orientava nos meandros da ictiologia. Surgem por essa epoca excelentes 
contribui^oes para o conhecimento da ecologia de nossos peixes de agua 
doce, de seus vermes e protozoarios parasitos 

Entretanto, o maior objetivo em vista, isto e, a fecundagao artifi- 
cial de nossos peixes de agua doce, para sua utilizagao na piscicultura, 
falharam completamente. Si nas regioes temperadas os peixes crescem 
lentamente e a epoca da procriagao se estende por espago de tempo su- 
perior a um e mesmo dois meses, os tropicos, estando sujeitos a grandes 
irregularidades no seu regime de precipitagoes aquosas, permitem dis- 
tinguir nitidamente duas grande estagoes, a "das chuvas" e a "das 
secas'"; ora, quando esta condigao se agrava, nos climas continentais, 
as chuvas adquirem cada vez mais um carater torrencial, tornando-se 
de mais curta duragao, o que significa um alargamento mais acentuado 
do periodo seco. 

Como as especies de peixes que desovam em agua corrente, por 
ocasiao das chuvas, por tais motives so podem aproveitar-se de escassos 
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periodos de tempo em que as condigoes sao favoraveis, necessariamente 
tem que ser muito sensiveis a tal otimo fugaz do ambiente capaz de desen- 
cadear o conjunto de fenomenos caracteristicos da epoca da procriagao. 

Com tais condi^oes otimas assim abreviadas e por conseguinte tao 
esquivas ao pesquisador, compreende-se que os processes trazidos na litera- 
tura cientlfica de todos os continentes, fossem inoperantes em nosso meio. 
As especies mais finas de nossos rios tinham peculiaridades que Ihes nao 
permitiam se utilizarem dos figurinos em voga nas outras terras. 

De entao para diante, todos os anos, repetiam-se tentativas seme- 
Ihantes, na epoca da piracema, ora em Piracicaba, as vezes em Salto de 
Itu, outras novamente em Pirassununga. De cada vez, a serie de espe- 
ran^as bem fundadas, angustia pelas esperiencias fracassadas, aprovei- 
tamento da farta messe de ensinamentos adquiridos e recarga de otimis- 
mo para a prdxima tentativa. 

No intervalo entre as grandes piracemas, explorava a piracema 
local de S. Miguel, ou entao, o comportamento das gonadas dos peixes 
do Tiete, do Pinheiros e das represas da "Light & Power" em Santo 
Amaro e na Serra do Mar. 

Se falhava o objetivo principal dos esfor^os de Rodolpho, era en- 
tretanto impressionante a soma de conhecimentos adquiridos no decor- 
rer das piracemas. Eram apanhados peixes das especies locais em todas 
as idades possfveis. 0 conteudo do estomago sempre examinado e ano- 
tado cuidadosamente; o comportamento das varias especies se tornava 
conhecido, seus inimigos eram assinalados e estudados. Enfim, cada 
"fracasso" proporcionava tantos conhecimentos novos que, quando suas 
tentativas conseguiram pleno sucesso, a criagao das especies desejaveis 
nao apresentava mais nenhuma inedgnita importante a resolver. Alem 
disso, tornou-se possivel prever quais as especies mais indicadas para 
povoar os diversos ambientes que se encontram em nosso meio, quais as 
especies compativeis entre si e quais as concorrentes em materia de 
alimenta^ao. 

A creagao da Comissao Tecnica de Piscicnltura do Nordeste, sob 
sua diregao, conferiu-lhe a grande oportunidade para expandir suas ati- 
vidades. Manteve-se, entretanto, em constante ligagao com os tecnicos 
do Institute Bioldgico, onde sempre estagiava eiitre os periodos de traba- 
Ihos no Nordeste e aos quais recorria sempre que se apresentava uma 
dificuldade de natureza mais especializada. 

Impressiona-se com a a^ao gonadotrdpica da prehipdfise. Imagina 

a possibilidade de aplicar seu hormonio para acelerar a gametogenese 
em nossos peixes. 
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Arranja uraa "receita" (expressao muito sua) para a extra^ao de 
hormonio da urina de mulher gravida. Conseguida a urina desejada, ini- 
cia-se imediatamente a extra^ao do principio ativo, no qual depositava 
tantas esperangas. 

Aproveitando alguns dourados mantidos pela "Light & Power" ha 
alguns anos em um tanque junto a barragem do rio Grande, sem que 
se decidissem a desovar, injetou-os com o hormonio obtido, sem resulta- 
dos positives. Experimenta entao macerados de hipdfise de bagres, nos 
mesmos peixes, novamente sem os resultados que esperava. 

Solicita a colaboragao do companheiro de Institute, dr. Dorival Car- 
doso, que demonstra nitidamente a eficacia dos macerados de hipdfisc 
de peixe sobre o desenvolvimento das gonadas destes animais ainda ima- 
turos; Joao Pereira Junior e D. Cardoso conseguem provocar, pelo mesmo 
agente, a ovulagao de peixes maduros; von Ihering e Pedro de Azevedo 
confirmam os resultados anteriores e conseguem completd-los com a 
fecundagao artificial dos 6vulos obtidos; von Ihering, Azevedo, Pereira 
Jr. e Cardoso, demonstram a possibilidade de hipdfises dessecadas con- 
servarem sua a<jao gonadotropica. 

Realizada a fecundagao artificial, a partir dos gametos obtidos pela 
"hipofisagao" dos reprodutores, ficou contornado o grande obstaculo 
oferecido por nossas especies finas de agua doce a sua utilizagao na pisci- 
cultura nacional. 

fiste brilhante resultado encontrou logo o merecido eco nos meios 
cientificos, tendo o seu propugnador, ainda em vida, o prazer de ver o 
process© da "hipofisagao" adotado em esta^oes norte americanas de 
piscicultura para, com a maior precocidade obtxda nas desovas, ser con- 
seguido nao so maior peso por peixe na epoca da pesca, como ainda 
permitir as tentativas de cruzamento das especies de peixes morfologi- 
camente afins, porem fisiologicamente isoladas por uma decalagem no 
tempo da desova. 

No meio dos contratempos e aborrecimentos de que a vida Ihe foi 
prddiga, golpeado duramente no seu amor filial, afoito para recuperar 
os dez anos tao lamentavelmente perdidos. de sua atividade cientifica, 
traido em seu amor paterno pela morte prematura do filhinho querido, 
que seria o continuador de tao ilustre nome, soube entretanto manter 
uma juventude fisica e psiquica perfeitamente invejavel, para o que, 
sem duvida, concorreu decisivamente aquele ambiente domestic© fino e 
repousante tao bem mantido por suas dignas esposa e filhas. 

Clemente Pereira 
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NOTlCIAS BIBLIOGRAFIC AS 

DIE VdGEL VON PARAGUAY. 

por ALFRED LAUBMANN (I) 

(TOMO I) 

I ma contribui^ao exci'lcntc para o cimlieciinenlo da fauna ornitoldgica 
<1« I'arngnai, c diganios <le paxsagcm, nao so do pais vizinho nosso, mas da 
avifauna sul-americana em geral. constitue a publica^ao recentcmcnte da da a 
luine polo Professor Dr. Alfred I.aubmann, C.onsci vador-deral do Muscu de 
Zoologia c f.enlo da mosma matcria na Univorsidado de Munich, pubiicagao 
ossa (jue conlcm os resultados ornitologicos da 111 Expedi^ao Alcma ao Gran- 
Cbaco nos anos do 1931/32 sob a chefia do Professor Dr. Hans Krieg, Lento 
de Zoologia na inencionada I niversidade. Esle incunibiu o sou colega Pro- 
fessor Laubmann de coordenar e publicar os resultados da dita Expedifao jd 
cpie o mesmo Professor Laubmann saiu-se tao bem com a publica^ao dos re- 
sultados da 1 Kxpcdi^ao Alema ao Chaco, rcalizada nos anos de 1925/26 sob 
a mesmn chefia do Professor Krieg. Os resultados desta Ivxpcdicao foram 
descriminados na ohra "Wissenschaftliche Ergcbnissc der Deutschen Gran 
Chaco-Kxpedition: Die Vbgel. Stuttgart 1930". O livro e escrilo por mao de 
meslrc. Xo proemio deste trabalho diz o Professor Krieg: "Xao e tao facil 
ncbar um colaboi ador para coordenar c publicar os resultados obtidos por uma 
expedicuo c fazer isso com entusiasmo e com conciencia, sem nmila delonga. 
Porque, muitas vezes acontece. que so muilo tempo depois da realizayao e (ine 
sao publicados os trabalhos e nao raras vezes ja nao cxiste niais um inembro 
vivo da expediyao. Assim nao aconleceu nem com a priineira e nem com a 
segunda, ilo (pie sao prova a ohra inencionada e'esta da qua! estamos Iralando. 

Merece esla ohra de Laubmann, intitulada: "Wissenschaftliche Krgehnisse 
der deutschen Gran Ghaco-Expedilion: Die Viigel von Paraguay 1" uma apre- 
eiavao loda especial, ja por ser uma pedra para a construyao almcjada da Fauna 
Sul-Americana. ja por coustiluir, em lodos os senlidos, um estimulo para os 
zodlogos deste Contincnle. O emincnle ornitologista reclama a colabora^ao dc 
sens colegas com muilo empenho, afim dc que possa ser aprescntaila ao mundo 

n) "Die Vogel von Paraguay" von Professor Dr. Alfred Laubmann. Verlag 
Strocker und Schroder, Stuttgart, 1930, 1. Band: pp. XV-245. com 25 pran- 
rhas fotograficas. 
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cicntifico — em tempo nao nuiito distante — uma obra perfeita, enquanlo os 
conhecimentos imperfeitos do homera o permitirem, da nossa fauna. O futuro 
do Continente Sul-Americano ^ prometedor, mas com o prosresso material deve 
estar unido o das ciencias que a par das vantagens daquele, ofercce ao homem 
os ideals elevados. Motives que pesam muito, sao os que aduz o autor em 
invocar o auxilio dos cientistas dos paises Sul-Americanos. 0 tempo relativa- 
mente curto, de que as expedi^oes cientificas dispoem em geral, seja por mo- 
tivos materiais ou seja por circunstancias outras, nao permitira que as cole^oes 
do material sejam suficientes para um cstudo completo da fauna do respcctivo 
pais, mesmo em se tratando de certo grupo de animais. Computando ainda 
entre as dificuldades de ordem material aquelas que oferece a lingua e, por- 
tanto, o dificil entendimento com os indigenas, que sao os unicos que possam 
fornecer informes sobre tantas e tantas questoes importantes para a biologia, 
como sobre a existencia desta ou daquela esp^cie, facilmente compreende-sc 
que os resultados destas expedi?6es forfosainente hao de ser deficientes, em um 
ou outro ponto. Usamos estas palavras nao para diminuir o valor das expedi- 
^oes. compostas geralmente de homens conhecidissimos no mundo cientifico, 
mas apenas para demonstrar a veracidade das alega?6es do Professor Laub- 
mann: a necessidade de intensificar os trabalhos nacionais para contribuir 
assim para as obras internacionais que passando os limites politicos unem os 
povos: as ciencias. Dever nosso e fornecer aos cientistas estrangeiros o ma- 
terial necessario coordenado e descrito, afim de que eles por sua vez contribuam 
em oulros campos para o aperfeifoamento nosso. Nao se referem estas pala- 
vras somente aos trabalhos sistematicos, mas de modo especial as pesquisas 
anatomicas e fisiologicas em animais sul-americanos. O Professor Bovero, 
benemcrito em tantos sentidos, mostrou o caminho a ser seguido e a escola 
fundada por ele ja provou que a semente lan^ada nao caiu em pedra, mas sim 
em terra fertil. Bste assunlo merece a atengao de todos nos pelo fato que 
sempre sera dificil, e ate certo ponto impossivel, aos cientistas de oulros paises^ 
mormente aos do alem-mar, fazer as observa?oes necessarias, seja por falta de 
material fresco ou seja por outros motivos, facilmente compreensiveis aos en- 
tendidos. Nada mais natural, portanto, do apelo que faz o eminente zoologo 
aos sens colegas da America do Sul no sentido de completar, em conjunto com 
os cientistas de outros paises, os conhecimentos faunisticos, enfim das ciencias 
naturais. 

E' utilissimo, portanto, o trabalho presente sobre a avi-fauna do Paraguai, 
alias nao somente deste pais, mas tambem de paises vizinhos e nao em ultimo 
lugar do Brasil. O autor oferece como introducao um retrospecto historico 
sobre a explora?ao referente a avifauna do Paraguai. Resumidamente, mas de 
uma maneira completa ao fim que se destina, o Professor Laubmann trata em 
primeiro lugar da obra primordial que e a de Felix de Azara, obra cssa publi- 
cada em Madrid nos anos de 1802 a 1805 em Ires volumes com o titulo; Apunta- 
mientos para la historia natural de los Paxaros del Paraguay y rio de la Plata. 
Procura o autor (pag. 3 a 14) dar uma determina^ao cientifica aos nomcs e 
as descriQoes das aves tratadas na obra classica de Azara. E muito feliz foi 
o autor em se sair das dificuldades oferecidas ncsta tarefa. Logo depois de 
ser publicada a obra de Azara outros ornitologistas procuraram interpretar 
os nomes espenhdis e substitui-los pelos cientificos: estes foram Temminck 
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(Ifixtoire nutnrelle ginirale des pigeons et des QaUinocis, 1813/15); Vieillot 
(Noveau Diclionaire, 1816/19); Lichtenstein e Hartlaub (Sffstematisrher Index 
zn Don Felix de Azara Apunlamlentos, Bremen 1847). Outro ornitologista, o 
Conde de Bcrlepsch tinha publicado nm trabaiho scmelhanle no "Journal fur 
Ornithologie", volume 35 (1887), onde elc diz; "Muilo rccomcndivel 6 um 
estudo acurado das aves do Paraguai c a sua compara^ao exata com as do 
Brasil, para sabermos com seguranfa, si os exemplarcs brasileiros de fato s3o 
iguais aos exemplares tipicamente paraguaios". Passaram 80 anos sem que 
tivesse tido outra tentativa de exploracao da avifauna do Paraguai. Somente 
em 1885 6 que Ricardo Rhode faz uma oxpedi?5o, colecionando 220 couros de 
aves, rcpresentando 116 espccies. Mas o fim principal desla- expedi^ao foi co- 
nhecer a etnologia dos indios do Gran Chaco e so em segundo piano estava 
a colheita de material zooldgico. Justamente o material ornitoldgico desta ex- 
pedifao 6 quo deu ensejo ao Conde de Berlepsch, naquele tempo sem dOvida 
o melhor e mais profundo conhecedor da avifauna sul-americana, de ocupar-se 
com a obra de Azara como ficou dito acima. Quatro anos mais tarde J. J. 
Dalgleish publica nos "Proceedings of Royal Physicians Society" um trabaiho 
sobre as aves do Paraguai, notdvel, nao tanlo pela quantidade dc material 
colhido, mas pelos informes que o autor da em relagao ao ambienle c a bio- 
logia das aves. J. Graham Kerr, tendo tornado parte na expedifao ao Pilco- 
mayo, contribue com um estudo sobre as aves daquela regiao, publicando-o 
no "Ibis" de 1892. — O assislenle do Muscu Zoologico de Turim. Dr. Alfredo 
Borelli, fez nos anos de 1893/94 viagens de estudo cm diversos paises sul-ame- 
ricanos, percorrendo duas vezes o Paraguai, sendo coordenados c pubiiendos 
os resultados destas viagens na parte ornitologica pclo Conde Salvailori no 
"Bolctino dt 1 Museo di Zoologia e Anatomia Comparala", vol. X (1895) c vol. 
XV (1900). No mesmo trabaiho encontramos informes acerca da avifauna do 
Malo Grosso, por onde passou o Dr. Borelli cm sua segunda viagem, realizada 
em 1899 Aparece agora o nome daquelc que pode ser considcrado hoje o 
melhor entendido da avifauna do Paraguai conformc o Professor Laubmann: 
Arnold de Winkelricd Bertoni. Comefou este autor a colccionar aves no 
Paraguai, em 1890, continuando ncsta tarefa ate o dia de hoje. Publicou o 
trabaiho intitulado: Aves Nuevas del Paraguay; "Anal. Cient. Parag.". 1901 e 
em 1914 a Fauna Paraguaya, onde trata das aves, nas pags. 31 a 66. Knrique- 
ceu muito as cole^oes do Museu Nat ional de Washington e do British Museum 
com material oriundo do Paraguai o expedionista William Foster, sendo pu- 
klicados os resultados por Harry C. Oberholser e Charles Chubb. O volume 
VI da "Revista do Museu Paulista" contem um trabaiho de Hermann von 
Ihering sobre As aves do Paraguai em compara^do com us de Sao Paulo. — 
Nos anos dc 1920/21 o conhccido ornilologista norte-amcricano, Dr. Alexandre 
Wetmore, visilou a America do Sul com o fim exclusivo de colecionnr material 
zoologico e os resultados obtidos na parte ornitologica elc os publicou em 
Observacdes sobre as aves da Argentina, Paraguai, Uruguai e ('.bite, no "Bole- 
tim 133 da Smithsonian Institution". — A avifauna do Mato Grosso. explorada 
pela Expedigao Roosevelt-Rondon, encontrou por parte de Mrs. Elsie M. B. 
Naumburg uma coordenadora versada, tendo ela publicado o trabaiho respectivo 
no vol. LX (19301 no "Bull. American Mus. Nat. Hist.", trabaiho que muito 
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litil foi ao autor para a descripao das aves do Paraguai. 0 Professor Krieg passou 
de volta da Bolivia em 1923 pelo Paraguai, sem fazer, por&n, colheita de ma- 
terial. O resultado desta viagcm a Bolivia foi cntreguo as maos competcntes 
do Professor Laubmann, quo o publicou na obra acima rcferida: Die Vogel. 
Na elaboragao dcste trabalho Laubmann sentiu muito a falta de material or- 
nitoldgico do Paraguai e quando se tratou de tra?ar o piano para a III Hxpc- 
di?ao Aleraa entrou como parte essencial tambem a colheita de material de 
aves. Que no decorrer da Expedi^ao este piano foi seguido a risca, provam 
os 1695 couros por ela trazidos e o trabalho presente, que da conta dos re- 
sultados obtidos. Alem da obra principal que estamos apreciando, Laubmann 
publicou outros trabalhos rcfercntes ii raesma maleria c assunto, o cspa?o 
limitado, porem, nao nos permite cnumera-los aqui todos. Citemos o que 
mais de pcrto nos inleressa: "As aves do Mato Grosso" c "Contribui?6cs a 
avifauna do Santa Calarina", ambos estes publicados na "Revista da Sociedadc 
Ornitologica da Baviera, volume 20 (1935), respectivamente volume 21 (1930). 
Finalizando este resumo historico, o Professor Laubmann refere-se aos traba- 
Ibos ultimamentc rcalizados por sens colcgas sul-amcricanos, classificando-os 
como obras dc alto valor cientifico. Diz ele: "Nao quero terminar a hisldria 
da ornitologia sem rcferir-me ao trabalho pioneiro realizado no campo orni- 
tologico em nossos dias pelos colegas da America do Sul. Principalmente 
tres obras destacam-se destes trabalhos e quo tambem para a cxplora^ao da 
avifauna do Paraguai sao dc alto valor, e que sao: A. B. Steullct e E. A. 
Deautier: Calaloyo sisteniatico de las aves de la Republica Argentina (Obra 
del Cincnenlenario del Mnseo de la Plata, tomo I (1935), pags. 1-256; (1936), 
pags 257-192) c dos mcsmos autores a Lisla sislematica de las aves Argenlinas, 
publicada no "El Hornero" de 1935 a 1938, — e do Brasil tcmos o Caldlogo das 
aves do Brasil, cujo primeiro tomo esta concluido e que e da autoria do Dr. 
Oliverio M. de Oliveira Pinto". Lsle catalogo Laubmann classifica como tra- 
balho magnifico e excclente, dizendo mais que estas tres obras fornccem ma- 
terial imenso acerca da avifauna do Paraguai e que sao fontes para enchcr 
lacunas quo exislem e elucidar questoes ainda obscuras da ornitologia para- 
guaia Provas do valor dcstas obras sao as cilafoes de Laubmann na obra 
presente cm lodas as paginas. Desta forma a imagem dos nossos conheci- 
menlos da avifauna do Paraguai aperfcifoa-sc cada vez mais: muito esta feito, 
mas muito tern ainda para ser provado e para ser elucidado. Scjam estas difi- 
culdades, erros e falhas motives que incitem-nos a fazer tudo para veneer os 
ultimos obstaculos! 

Em scguida o autor da uma descrigao exata da viagem da Expedicao 
Alema, juntando a lista da bibliografia ornitologica respectiva. Em capitulo 
separado o Professor Laubmann trata da ecologia e zoogeografia, descrevendo 
.as regioes do Paraguai em suas rcla^oes com a avifauna, ilustrando esta parte 
com otiraas fotografias e dando cm seguida da descrigao de cada regiao a 
lista das aves ai encontradas. De grande importancia e este capitulo, porque 
mostra de uma maneira bem clara a influencia do ambiente sobre o desenvol- 
vimcnto de uma fauna e as mudangas produzidas nos animais dc uma regiao 
para outra. Diz muito acertadamente o Professor Krieg no prefacio da obra 
cm que sao publicados os resultados da I Expedi^ao Alema ao Gran Ghacho, 
na parte que trata das aves: Xaturalmente neste trabalho a sistematica ocupa 
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iuh lugar de dcstaque... As expedi^des de outras eras traziam entre o material 
colhido muitas cspdcies novas e pelo numcro destas 6 que eram aquelas ava- 
liadas. Hoje em dia 6 diferente... O principal objetivo deve ser a observa- 
fao do ambiente em que vivem os animais. 0 nosso fim, portanto, deve ser 
o estudo da ecologia e biologia. Quern se ocupa com problemas de tal ordem. 
facilmente ha de descobrir as falhas e as lacunas existentes nesse campo. 
Ku por mim, continua Krieg, acho que a ecologia e a zoogcogratia terao no 
future uma importAncia capital para a zoologia." — Exposto assim o ponto de 
vistn do chefe da Expedi^ao, outra cousa nao era- de esperar a nao ser a con- 
sideracao destes fatores. E a leitura da obra justifica plenamentc esla ex- 
pectativa. 

Entramos agora n;r parte sistematica que abrange 313 especies colhidas 
durante a Expedifao e rcpresentadas por 1095 couros de aves. Nas paginas 
52 a 03 o autor da a lista de todas as aves encontradas at6 hoje no Paraguai 
num total de 587 especies; neste numero figuram todos os nomes de aves men- 
cionados em qualquer obra ornitologica. Nesta lisla o primeiro numero 6 cor- 
renle e o scgundo indica as especies colecionadas durante a Expedi^ao e des- 
critas na presente obra. Xa sistematica o autor segue a orienta^ao dada por 

10 Hellmayr em sua magistral obra: Calaloyue of Ihe Birds of the Americas, 
pelo menus nas ordens ja publicadas. E nesta parte sistematica e que encon- 
tramos as provas em numero mais do que suficientc da necessidade absolute 
da colaboragao cstreita entre os ornitologistas, on mclhor de todos os zo61ogos. 
«lo velho c do novo mundo. Digamos de todos os zoologos, porquc as dificul- 
dades em resolver problemas existem cm todos os ramos da nossa ciencia. 
Ha poucos dias saiu a lume o volume XIII das "Memorias do Instituto Butantu", 
onde, entre oulros tantos artigos de valor ha um trabalho da an tori a do 
Dr. Wolfgang Biicherl sobre os Quilopndos do Brasil. No prefacio diz ele: 
"As obras escritas por especialistas estrangeiros tratam muito pouco dos mi- 
riapodos brasileiros" (pag. 50). Mais uma prove, dada por um cspecialista 
no ramo. que nao e suficiente o trabalho realizado por cstranhos ao pais, cuja 
fauna pretendem explorar e estudar. So uma pcrmanenciar constante e que da 
uma certa garanlia, nao absolula ainda assim, de que o assunto sera suficicn- 
temente estudado c de que as poucas falhas porventura existentes poderao ser 
emendadas cm tempo relativamcnte curto, dada a circunstSncia de que sempre 
se tera o material a disposi^ao, em qualquer momento. Quantas sao as falhas, 
quantos sao os pontos eriticos que precisam ser resolvidos ainda, moslra-nos 
a leitura desta parte. Como o Professor Laubmann diz muito hem ao referir-se 
ao trabalho de Oliveira Pinto, quando t ie fala do valor destas obras nacionais, 
e possivel com o auxilio desta obra solucionar diividas existentes sdbre ques- 
Ides orniloldgicas paraguaias. Citemos. porem, alguns exempios so, tirados a 
esmo, para provar quanto e que tern de fazer-se ainda: Na pagina 04 e se- 
guintcs, falando da fthea umericana o aut«»r levanta dificuldadcs ac^rca da 
nova forma "arancipes", creada por Brodkorb e justifica suas diividas com 
as palavras: "As dificuldadcs em elucidar em definitivo esla questao encon- 
Iramos na falta de series cumplelas e oriundas de diversas regioes nos Museus 
(da Europal). falta essa devida ao transporte dificil, por causa do tamanho 
dessas aves. I'ma solu?ao definiliva so poderemos esperar dos nossus colcgas 
sul-americanos para os quais nao existem as dificuldadcs apontadas; facil- 
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mente t-Ies poderao arranjar series complelas e de origem diversa." — E logo 
em seguida ocupando-se com Colymbus rollandi chilensis, diz o autor (pAg. 
66) que a existencia desta especie e documentada de uma maneira muito in- 
suficienle, como tambem de Colymbus deminicus speciosus. Tratando do 
nosso "Harare" o autor (pag. 68) e de opiniao que ainda nao tern prova 
evidente que esta especie cxista no Paraguai, apesar das afirma^oes dc Sal- 
vadori, Brabourne e Chubb. Relativo a especie Rhynchops intermedia opina 
o professor Laubmann (pag. 77), que sera necessario mais material para es- 
clarecer as duvidas, criticando o fato de se crear nova especie, baseando-se 
apenas num so exemplar. Outro exemplo frisante e que faz ver a necessidade 
de ter a mao material bastante, e a questao referente as formas de Charadrius 
collaris, nosso massarico de coleira. O autor, contra a opiniao emitida na obra 
supra citada, Die Vogel, e agora propenso a adraitir que se divida esta especie 
em duas — "collaris" e "gracilis" —, sendo a primeira para a ave que lem 
asas de maiores proporgoes (do Sul) e a segunda para a de asas menores 
(do Norte). Hellmayr por sua vcz e contra uma divisao, admitindo, porem, 
tambem a possibilidade, mas so depois de se ter examinado material abun- 
dante (pag. 89). Uma compara^ao das especies da America do Norte com as 
do Sul torna-se absolutamente necessaria para Nycticorax nycticorax hoactli, 
afirma -"Laubmann na pag. 96, afim de chegar a um resultado satisfatorio. 
Na Hevista da Sociedadc de Ornitologia da Baviera descreveu 0. Neumann 
uma forma nova sob o nome de Cryturellus obsoletus laubmanni, cujo direilo 
de existencia Laubmann so admite depois de um exame de outro material 
(pag. 115). Refere-se o autor tambem ao nosso patricio Alipio de Miranda 
Ribeiro em rela^ao a Xothura boraquira para a qual Miranda Ribeiro creou a 
forma "schreineri" ("Revista do Museu Paulista", volume XXIII, p5g. 702). 
Critica o procedimento deste naturalista pelo fato que o tipo dc Tinamus bora- 
quira, conforme o qual Spix descreveu a dita ave, existe ainda no Museu de 
Zoologia de Munich, porlanto em qualquer tempo podendo ser conferido. Se- 
gundo Laubmann Xothura spixi A. de Miranda Ribeiro e de considerar como 
sinonimo de Tinamus boraquira (pag. 119). Assim a cada passo o leitor en- 
contra anotagoes referentes a incerlezas de classificagao, de existencia desta ou 
daquela ave. E sempre repete-se a formula^ao da necessidade de muito mate- 
rial, de observa^ao "in loco". 

0 autor como tambem o Professor Krieg podem sentir-se felizes por ter 
encontrado na Livraria Strecker & Schroder, Stuttgart, homens que sabcm 
fazer ainda sacrificios em prol das ciencias. 0 acabamento do livro e 6limo 
e a execu?ao tipografica corresponde ao valor cientifico da obra. Anciosos 
esperam os ornitologistas sul-americanos o aparecimento do 2.° volume da 
obra do Professor Laubmann. Que seja um acontecimento para breve, sao o* 
votos que fazemos. 

Jos6 Kretz, 
<Assistente do Dep. de Zool. da Secret, da Agricultura) 
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KELAT6RI0 DOS TRABALHOS EXECUTADOS DURANTE O ANO 
DE 1939, NO DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA, APRKSEXTADO 

PELO DIRETOR SUPERINTENDENTE AO EXCE- 
LENTfSSIMO SENHOR SECRETARIO DA AGRI- 

CULTURA, JOSE LEVY SOBRINHO 

Desmembrado do Museu Paulista como reparti^ao autonoma em 
comedo do ano p. passado, mal come^ava ainda a aparelhar-se o De- 
partamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura em material e 
pessoal, quando houve por bem o Governo deferir-me o honroso encar- 
go de assumir a sua direcao. Diante destas circunstancias, que ainda 
hoje perduram, visto que das 18 Divisoes de que se compde so duas 
foram parcialmente providas de funcionarios, e obvio que as alivida- 
des da reparticao so poderiam ter sido muito limitadas, cifrando-se 
quasi que tao somente em impedir que um hiato pudesse ser verifica- 
do entre as do antigo e do atual institute- 

A falta de uma sede propria constituc um dos embara^os mais se- 
ries com que luta a reparticao. Apesar das boas disposigoes do Museu 
Paulista, com referencia ao Departamento de Zoologia, ainda nao foi 
possivel realizar uma discriminacao perfeita e completa de tudo quan- 
to passou do primeiro para o patrimonio do ultimo. Assim e que a 
transferencia, da antiga Biblioteca para a da nova repartigao, das obras 
que para esta ultima devem passar de acordo com o que estatue o De- 
creto que creou o Departamento, so parcialmente poude ser efetuada, 
ocasionando dificuldades constantes para o servi?o cujo controle so 
pode ser fePo de modo muito relative. 

Feita esta ressalva, o que ainda assim se fizera no Departamento 
de Zoologia, de abril a dezembro do ano transato constitue um im'cio 
bastante auspicioso. A entrada de uma rica cole^ao de cerca de cinco 
mil espec'mes preparados de mamiferos e aves amazonicas veio enri- 
quecer notavelmente as cole^oes zoologicas ja existentes, tornando-as 
soguramente as mais completas e valiosas do Pais. A inscri^ao, deter- 
minagao tecnica e cataloga^ao desse enorme material absorveu quasi 
totalmente os trabalhos da Divisao de Aves, a cargo, atualmente, de 
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dois funcionarios, a quem cabe, ainda, cuidar do restante dos V^rte- 
brados. Nao obstante o arduo dessa tarefa, atenderam-se na Divisao de 
Aves, todas as consultas tecnicas que Ihe foram endere^adas, ja por 
particulares, ja pelos diferentes institutes tecnicos do Estado ou da 
Uniao, conforme a seguir se minudeia- 

Em 28 de abril, para o sr. Eurico Santos, diretor da revista agri- 
cola O Campo, Rio de Janeiro, 16 troquilideos. 

Em agosto, para o Institute Oswaldo Cruz, 176 couros de aves 
provenientes da excursao cientifica realizada em julho, no Estado de 
Mato-Grosso, com a cooperagao do Departamento de Zoologia. 

Em setembro, para o rev. padre Moure, Museu Paranaense, Curi- 
tiba, seis exemplares de aves naturalizadas. 

Em outubro, para o mesmo instituto, 24 couros de aves. 
Para o Instituto Oswaldo Cruz, dois exemplares de Molossus oba- 

curus, provenientes do Nucleo Colonial Sao Bento, Estado do Rio de 
Janeiro. 

Nao menos ativa esteve a Divisao de Inseta, a cujo cargo estao 
ainda afetas as dos demais Invertebrados- Foram nelas trabalhadas 
particularmente as ordens dos Coledpteros, Lepidopteros e Malofagos, 
em cujo estado se tern, respectivamente, especializado os srs. Fredorico 
Lane, Lauro Travassos Filho e Lindolpho Rocha Guimaraes. 

Sem desatender aos trabalhos de rotina, tanto mais series quanto 
as nossas colegoes crescem enormemente, dia a dia, concorreram aque- 
les tecnicos com interessantes artigos atinentes a sua especialidade. A 
ordem dos Dipteros, para a qual a Divisao nao possue atualmente ne- 
nhum especialista no seu quadro, foi alvo das atengoes de um estudioso, 
o sr. Messias Carreira, que tomou a seu cuidado o trabalho de rever 
a nossa colegao e po-la em boa ordem. 

Algumas expedigoes de coleta de material e estudos de campo 
foram empreendidas pelo Departamento de Zoologia, mau grado as di- 
ficuldades decorrentes de seu periodo inicial de organizagao- 

Em meados do ano, cooperando com o Instituto Oswaldo Cruz e o 
Clube Zoologico do Brasil, estiveram em Mato-Grosso o sr. Frederico 
Lane, pela Divisao de Insecta, pela de Aves os srs, Carlos Octaviano 
da Cunha Vieira e Jose Leonardo Lima. Por meio dessa excursao, ad- 
quiriu o Departamento de Zoologia, importante colegao de aves ^m- 
palhadas, num total de 170 especimes distribuidos por 88 especios, pro- 
venientes das zonas de Salobra e Campo-Grande. Por outro lado, o 
prof. Lauro Travassos, chefe da expedigao, levava para o grande insti- 
tuto de Manguinhos, os endoparasitos que colhera em nada menos de 
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420 necropsias, belo subsidio para o estudo desse assunto, em que tem 

notona autoridade. JDa determinaQao das aves encarregou-se o sr 
Carlos Octaviano da Cunha Vieira, a quem se deve tarabem interessan- 
te e minucioso relatorio do que se fizera e observara durante a viagem. 

Em novembro, numa pequena expedigao de que fez parte o pr6- 
prio diretor, visitou o Departamento de Zoologia o trecho da margem 

matogrossense do Kio Parana, conbecido com o nome de Paredao, com 
o fito especial de conseguir alguns couros frescos de antas, com que 
se iniciasse, em moides adequados, a substituigao dos especimes im- 
prestaveis da colegao veiha exposta ao publico. Nao foram coroados 
de exito os esforgos feitos no sentido desse principal objetivo; nao obs- 
tante, colecionaram-se exemplares novos ornitologicos e fizeram-se va- 
iiosas observagoes sobre as condiQoes fisicas e aspect© faunistico da- 
quele inexplorado rincao. 

Pode felicitar-se ainda o Departamento de Zoologia pela continua- 
gao do antigo modus vivendi que mantinha o Museu Paulista com o 
Museum of Comparative Zoology, instituigao norte-americana de uni- 
versal renome, cujo eminente Diretor, o dr- Thomas Barbour perma- 
nece disposto a associar-se como dantes ks novas expedi^oes, no mais 
salutar espirito de cooperagao. 

Foram iniciadas providencias com o fim de substituirem-se as 
pegas velhas e isoladas da exposigao publics por mostruarios grandes e 
mais em harmonia com os modernos processes de exibigao adotados 
pelos museus. Orientara esta reforma, forgosamente gradativa e lenta 
em vista da grande soma de recursos que exige, a ideia de representar, 
da maneira mais fiel que seja possivel, cenas vivas da nossa natureza, 
associando-se num conjunto animais e plantas, obedecidas as relagoes 
que mantem entre si, ou com o meio ambiente. 

Os estudos realizados no Departamento de Zoologia serviram de 
base a numerosas publicagoes, algumas das quais nao ainda concluidas. 
Dessas, uma boa parte se destina ao 1.° volume dos "Arquivos", que 
se acham no prelo da Imprensa Oficial e em adiantada preparagao; as 
demais tem vindo a lume em outros periodicos cientificos, entre os 
quais se destaca o Boletim do Clube Zoologico do Brasil. 

Em anexo a esta exposigao geral e sintetica seguem os relatorios 
parciais remetidos pelos responsaveis pelas diferentes secgdes e servi- 
gos mais importantes. A lista de trabalhos tecnicos neles incluidos, 
convem acrescentar duas extensas memorias da autoria do signatario 
destas linhas, e a serem publicados nos "Arquivos"; "Aves de Per- 
nambuco" e "Nova Contribuigao a avifauna de Mato-Grosso". 
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a) Relatorio dos trabalhos executados pela Divisao de In- 
seta durante o ano de 1939, apresentado pelo seu respectivo as- 
sistente. 

" Desempenhando-me da incumbencia requerida por V. S. levo ao vosso conhe- 
cimento um resume das atividades da Divisao de Inseta, durante o ano de 1939. 

O Snr. Lindolpho R. Guimaraes, assistente-auxiliai desta Divisao determinou 
cerca de 200 especies de Mallophaga, Strebiidae, Nycteribiidae e Siphonaptera, 
resultando do estudo desse material interessantes trabalhos cientificos, jd entregues 
ao prelo, com os seguintes titulos: 

a) Malofagos da cigana (Opisthocomus hoazin (Muller, 1776). 
b) Sobre uma nova especie do genero Paragoniocotes (Mallophaga — 

Philopteridae). 
c) Nota sobre Streblideos de morcegos de Mato Grosso. 

Em elabora?ao, tern ainda o Snr. Guimaraes, um interessante trabalho sobre 
malofagos de aves da Argentina, no qual descreve diversas especies novas. 

O Snr. Lauro Travassos hilho, que tern a seu encargo toda a colegao de Lepi- 
doptera deste Departamento, nao tern sido menos ativo. Reorganizou completamente 
todo o material de Euchromiidae, redeterminando, catalogando e fichando individual 
e especificamente um total de 583 exemplares. fisse material, convenientemente 
espacejado, passou a ocupar 75 gavetas, o que permite, por algum tempo, o acres- 
cimo de novas especies e maior numero de exemplares nas series. As familias 
Papilionidae, Pieridae, Satyridae e Castniidae sofreram identica reorganizagao, 
em um total de 1.017 exemplares. Sobre a ultima familia citada foi esbogado um 
trabalho sob o titulo "Os Castniidae do Museu Paulista". 

O Snr. Travassos Filho propos reunir todo o material da familia Hesperidae, 
para redeterminagao na Argentina pelo Dr. Hayward, um dos maiores especia- 
listas do grupo. fiste assunto ja foi abordado por correspondencia. 

Para conveniente determinagao e redeterminagao foram enviados ao Dr. Jos6 
Oiticica Filho, do Rio de Janeiro, 115 exemplares de Sphingidae. 

Prevendo a possibilidade de ser completada a bibliografia indispensavel ao 
estudo dos Blattidae, foi reunido todo o material do grupo e separado em sub- 
familias. 

Do estudo e reorganizagao da colegao de Lepidoptera resultaram os seguintes 
trabalhos cientificos: 

1) Contribuigao ao conhecimento dos Euchromiidae — V, Genero 
Isanthrene Hiib., 1822, Bol. Biol. IV, 3, pp. 22, 2 est., 25 des. 

2) Nova especie de Ecdemus (Lepidoptera), 4 estampas, (no prelo). 
3) Euchromiidae de Salobra. 
4) Novo genero de Euchromiidae. 
5) Os Castyiiidae do Museu Paulista, (em elaboragao). 
6) Parasitismo em Brassolidae (em prepare, com a colaboragao do 

Snr. M. Carreira). 
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7) Contribuicao ao conhecimento dos Euchromiidae — VI, g^nero 
Saurita. 

Palestras realizadaa no Clube Zoologico do Brasil: 

a)—15/2/939: Apresentacao do trabalho referente ao Genero 
laantkrene. 

~~ 1/3/939; Exemplos de mimetisrao de Euchromiideos com outroa 
insetos. 
As rolinhas e sua importAncia ccondmica em arrozais do Estado 
do Rio. 

c)—17/5/939: Os Castniidae do Maseu Paulista, 
d)—14/6/939: Dimorfismo sexual em Lepidoptera. 
e) — 9/939: Euchromiideos de Salobra. 

— 12/939: Nova esp4cie de Ecdemus, novo genero de Euchro- 
miidae. 

O assistente al£m da revisao e remontagem da colefao de Longicdmeos, da de- 
termina?ao de copioso material rece"bido de fora e da catalogacao dos Coledpteros, 
ampliou enormemente a sua rede de correspondentes com o fito de tornar a colefao 
de longicorneos, no momento quasi que exclusivamente brasileira, representativa 
de toda fauna neotropica. Alem de correspondentes em diversos Estados da Uniao, 
encontram-se jd representados os seguintes paises: Argentina, Paraguai, Chile, Co- 
lombia, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos. 

Oito trabalhos sobre sistematicas de coleopteros foram publicados e comple- 
tados durante o ano corrente. Alem destes existem em elabora?ao uma monografia 
dos Aerenicinae, grupo de longicorneos que conta com cerca de 60 espdcies distri- 
buidas por 20 generos. Para a revisao deste grupo foi obtido por emprdstimo, ma- 
terial do Deutschen Ent. Inst. Berl. Dahl.; do Museu Nac. de Hist. Nat. de Buenos 
Aires; do Inst. Oswald© Cruz e Inst. de Biologia Vegetal do Rio de Janeiro. Falta 
no entanto cerca de um tergo das espdeies conhecidas. Tambem em claboragao 
encontra-se um trabalho sobre longicorneos de Salobra e outro de longicorneos de 
Pernambuco, ambos com varios generos e especies novas. 

Antes de terminar, cumpre-me salientar o enorme auxilio prestado a esta Di- 
visao pclo Snr. Messias Carreira, a cargo do qual se encontra a reorganizagao dos 
Dipteros das colegoes do Departamento, tendo concluido um trabalho sobre o genero 
Rachicerus, com descrigao de 4 novas especies. 

Nao menos valiosa tern sido a eficaz contribuigao do Pe. J. Moure, do Col. 
Clareteano e Museu Paranaense de Curitiba, colaborador assiduo desta Divisao 
e que no momento tern a seu cargo a reorganizagao dos Hymenoptera. 0 Pe. Moure 
entregou recentemente ao prelo extenso trabalho com descrigoes de v&rias especies 
novas de abelhas silvestres. 

Os Passalidae e os Scaraba&idae do genero Pinotm,, grupos antcriormente es- 
tudados pclo aaudoso H. Luederwaldt, estao sendo revistos pelo Pe. Francisco 
S. Pereira, da raesma congregagao, e tambem colaborador eficiente desta Divisao. 

fi digno salientar os valiosos servigos prestados a esta Divisao pelo fottgrafo 
Snr. Giro Pastore, cujos progresses em fotografia tecnica tern se pantenteado dia 
a dia. 
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Cumpre-me, no entretanto, relacionar abaixo os trabalhos por mim elaborados 
durante o exercicio p. passado: 

1) —Longicorneos de Salobra, Mato Grosso. 
(Estudo baseado em material da excursao cientifica da Comissao 
do Institute Oswaldo Cruz, chefiada pelo Prof. Lauro Travassos). 
O autor coletou cerca de 1.000 exemplares de longicorneos, repre- 
sentados por mais de 200 especies. Destas foram descritas em 
nota previa 2 generos e 10 especies novas. O trabalho deverd 
conter alem das descricoes pormenorizadas das especies publica- 
das em nota previa, outras tantas descrifoes ineditas e notas 
sobre varia?ao, zoogeografia, etc.). 

2)—Description of some new longicorn beetles from the Deutsches 
Entomologisches Institut, Berlin-Dahlem. 

(Deacrigoes de formas novas encontradas em um partida 
de 182 longicorneos enviados pelo Dr. Walther Horn, para 
determina?ao), 

3)—Apontamentos sobre alguns longicorneos do Instituto de Pesqui- 
sas Agronomicas de Pernambuco. 

(Descrifoes e notas zoogeograficas). 
4)—Kevisao da sub-familia Aerenicinae (Col. Lamiidae). 

(O autor esta reunindo elementos de toda a regiao neotrdpica, 
do Mdxico a Argentina, para levar a cabo a revisao dos la- 
miideos) deste interessante grupo. O estudo encontra-se bas- 
tante adiantado). 

5) — Uma nova especie de Tetracha, Col. Cicindelidae. 
6)—Descri?ao de uma nova espCcie do genero Loxoprosopus. Col. 

Alticidae. 
7) — Tres novas especies de Antodice. Col. Lamiidae. A ser publicado 

na Revista de Entomologia. 
8) —As espdeies do genero Canthon Hffsg. que ocorrem em Sao Paulo 

e regioes vizinhas. Col. Scarabaeidae. 
(Trabalho em colabora?ao com o Prof. S. B. Pessoa, que faz 
parte de uma serie que englobada, sob o titulo de "Estudo 
sistematico dos escarabeideos necrofagos de Sao Paulo", 
vem preencher a lacuna apontada pelo Prof. Oscar Freire, 
em 1923, em seus estudos sobre a "Fauna cadaverica bra- 
sileira"). 

9)—Os Collneos do Museu Paulista — II. Sobre o genero Sclero- 
somus Schnonh. e descrigao de uma nova especie. Col. Curculio- 
nidae. (Em colabora?ao com o Pe. J. Moure). 

10) —Notas sobre o genero Athyreus Mac Leay. Col. Geotrupidae. (Em 
colaboragao com Carlos A. Camargo Andrade). 
Com os protestos de minha mais elevada estima e consideragao, 

a) Frederico Lane, 
Assistente da Divisao Inseta, em 21/XII/1939, 
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Relatorio da excursao cientifica do Assistente-auxiliar da 
Divisao de Aves no sul do Estado de Mato-Grosso. 

Tendo acompanhado a excursao cientifica que anualmente costuraa fazer ao 
Sul de Mato Grosso o Institute Oswaldo Cruz, sob a chefia do Prof. Lauro Tra- 
vassos, apresento aqul urn relatorio sucinto referente & minha participa?ao, com 
algumas observagoes sobre a avifauna da regiao visitada. 

Pai-tindo a 17 do mes de julho p. passado, depois de uma fatigante viagem de 
72 boras, chegdmos a 20 em Salobra, pcquena esta^ao da Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasil. 

Salobra, situada acerca-de 1.200 quilometros de Bauru e a 145 metres sdbre 
o nlvel do mar, 6 um minusculo povoado com uns 50 moradores esparsos ao redor 
da estacao e quasi todos empregados da via f^rrea. 

A pequena distancia corre o caudaloso rio Miranda que, com o seu afluente 
Salobra, banha as vastas areas que anualmente sao alagadas pelas enchentes e co- 
nhecidas pela denomina?ao generica de "pantanais". Na 6poca da seca apresen— 
tam-se all vastos campos cntrecortados de "cerrados", lagoas secas e densas matas 
a margem dos rios. 

A coleta do material ornitologico foi iniciada logo na manha do dia 21 por mim 
e pols Snrs. Alfonso M. Olalla, abalisado naturalista equatoriano que gentilmente 
nos acompanhava e Mario Lima, dedicado auxiliar do Snr. J. Lima, taxidermista 
do Departamento de Zoologia. Tambem entrou em a^ao a turma de ca^adores do 
Clube Zoologico do Brasil, que, sem perda de tempo, dirigiu-se para a margem do 
rio h ca^a de aves ribeirinhas. 

Tomando a dire?ao da zona de campo a Oeste da esta^ao em companhia do 
Snr. Olalla, notamos logo de inicio a abundancia de aves ao redor das moradias. 
Por toda a parte apareciam bandos de "amassa-barro" (Fumariua nifiis), ave alf 
quasi domestica e nas laranjeiras carregadas de frutos, inumeros "sanhasos" 
(Thraupis sayaca); "trinca-ferros" (Saltator caendeacens) •, varios icterideos 
dos generos Icterus, Amblyccrcus e Cacicus, e ate um alentado "japii" {Ostinopa 
dccumanua). Sobre as cercas, furnariideos dos generos Synallaxia, Phaccllodoviua 
e Sittoaomua. Numa arvore seca, algumas Sporophila e um casal de Spinua ictericua 
que foi logo coletado. No chao, ou pousados nor, arbustos que margeiam a linha 
ferrea, viam-se varias peristen'deas (Scardafella, Leptotila e Columbigallina). 

Maitacas, maracanas e papagaios passavam ruidosamente em pequenos ban- 
dos. Nessa ocasiao foi atirado e morto um Rupo)-nia inagniroatria que atrevidamentc 
atacara um bando de Pionua pousado num pe de "tambiu". 

Entretanto na vasta extensao de campo cobcrta de macega baixa que se estende 
at6 quasi o rio Salobra, encontramos avultados bandos de Columbigallina talpacoti, 
Aaptus chopi e Guira guira. Nos arbustos esparsos pelo campo, coletamos vdrios 
Coryphospingua, Volatinia, alguns tirannideos e o intercssante dendrocolaptideo, 
Schoeniophylax phryganophila. 

Acossados pelos caes que nos acompanhavam, varios inambus {Cypturellua) 
levantavam o seu curto voo e internavam-se no emaranhado dos "cerrados". 

Alcangando finalmcnte a espessa mata que se prolonga pelas margens do 
Salobra, come^amos a encontrar os "arapa?us" de bico curvo {Campylorham- 
phus); "pica-paus" dos generos Picumnua, Veniliomia e Celeua; "'surucu^a" 
(Trogonurua variegatus) e gralhas azuis {Cyanocorax cyanomelat), aves que, 
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como depois verificamos, sao muito comuns em toda a regiao. Muito mais rara 6 a 
gralha do campo (Cyanocorax chrysops), da qual foi coletado sdmente um exemplar. 

Eram frequentes as almas de gato {Piaya), assim como os icterideos dos 
generos Amblycercus e Ostinops. A margem das cristalinas dguas do Salobra 
encont6mos somente tiranideos; Myinrchus, Tyrannus e Pit any us, indefectiveis fre- 
quentadores das margens dos rios. 

Entretanto, desapontou-nos o fato de nao termos encontrado sequer um mami- 
fero ou ave aquatica. Apenas ouvimos os estridentes gritos da "ja?ana" (Jacana 
spinosa) e, ao longe, o ronco de "guaribas" {Alouatta). 

Na volta. observamos e atiramos a beira dos "cerrados" vdrios psittacldeos: 
Pionus maximiliani, Amazona a estiva, Pyrrhura horelli e Tirica chiriri. Sobre 
o campo, eram frequentemente vistos urubus de cabe?a vermelha (Cnthartes aura) 
e gavioes dos generos Rupornis e Milvago. 

Na casa em que estava instalada a improvisada oficina de taxidermia, encon- 
tramos jd grande quantidade de aves ca?adas pelos socios do Clube Zoologico, o que 
evidenciava a riqueza da avifauna da zona, contrastando com a pobreza em ma- 
miferos e repteis. Predominavam nos lotes de pe?as trazidas; cinco belas araras 
azues {Anodorhynchus hyacinthinus) e inumeras aves aquaticas; marrecas, socds, 
curicacas, martim-pescadores, etc. 

Os trabalhos de taxidermia prolongaram-se ate alta bora da noite chefiados 
pelo taxidermista do Departamento, Snr. Jose L. Lima. 

Nos dias 22 e 23, continuaram as ca^adas dos amadores do Clube Zoologico, 
que, juntamente com alguns moradores do lugar, conseguiram enorme material, 
do qual foram aproveitadas as pe^as mais raras. 

Infelizraente as condi?oes sanitarias locals eram pessimas; a maldria grassava 
com intensidade, motive pelo qual foi resolvida a separa^ao dos excursionistas. Os 
socios do Clube Zoologico partiram no dia 24 para Campo Grande e com eles segui- 
ram tambem os Snrs. Lima. O Snr. Olalla, por estar enfermo, seguiu diretamente 
para Sao Paulo no dia 25. 

Continuei, entretanto, do dia 26 em diante, a ca^ar pela vizinhanga e, valendo- 
me de meus parcos conhecimentos taxidermicos, prossegui tambem na preparacao 
dos exemplares mais raros. 

Felizraente, recebi o precioso concurso dos Snrs. Frederico Lane, digno Assis- 
tente de Entomologia do Departamento, e Joao Lane, Assistente do Institute de 
Higiene de Sao Paulo, os quais foram incansaveis na coleta de material ornitold- 
gico. Principalmente o Snr. Frederico Lane revelou-se um eximio e intrepid© ca- 
^ador, conseguindo apanhar os poucos exemplares de mamiferos que figuram na 
cole^ao obtida. Com muita pericia, abriu a facao uma picada pela mata marginal 
ao rio Miranda, o que nos foi de grande auxilio para a ca?a de aves. Tambem o 
Prof. Travassos, nos poucos momentos de folga de seu insano labor, coletou gran- 
do numero de exemplares, entre os quais um belo Gamps onyx swainsoni, vitima de 
sua quasi infalivel pontaria. 

Desviando as minhas atividades para o lado Norte da esta^ao, vlsitei em com- 
panhia do Snr. Lane, as lagoas, entao secas, que ai existem. 

Observamos e atiramos grande numero de aves aquaticas: "ma^arico real" 
(Harpiprion caerulescens), "colhereiro" {Ajaia ajaja); pato do mato (Cairina 
moschata) ] "marreca" {Nettium brasiliense); "tapicurus" {Mesembrinibis cayen- 
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nenaia) \ " curicaca parda (Theristicus eaudatua) "tabuiaia" (Euxenura magoari)-, 
jaburu" {Jabiru mycteria) e inuraeros "quero-quero" (Belonoptarua ehilenaia). 

Numa dessas excursoes encontrdmos um ninho dcssas interessantea avea. fi 
toscamento construido de gravetoa entrecruzadoa e estava asaente por entre o Junco 
baixo que cobria o solo. Nele havia tres ovoa do tamanho doa de Not hum maeuloaa, 
de colorido pardo esbranqui^ado, salpicado de manchaa pretaa. 

Tambem conseguimos matar numa desaas lagoas varios exemplarea da "mara- 
cana de cabega preta" (Nendayua nenday). 

Cagando na mata k beira do rio, pudemos verificar a abundancia de "aracuils'' 
{Ortalis canicollis), "jaos" (Crypturellus undulatua). Muito raaia raras e ariacaa 
eram as "jacutingas" (Pipilc cumanenaia grayi) e as "anhumas" (Anhima cor- 
nuta). 

Subindo o rio em canoa, pudemos observar pelas margens v&rias "anhingaa" 
(Anhinga anhinga) \ martim-pescadores{Chloroeeryle e Streptoeeryle) ; "socds" 
(Tigrisoma) e passeriformes dos generos Rhamphocelua, Paroaria, Fumariua, 
Cyanocorax, Myiarchua e Pitangm. 

Infelizmente a escassez de tempo e a acumulagao de servigo, nao permitiram 
que eu fizesse, como era de meu intento, observagoes biologicas que seriam muito 
uteis e interessantea. 

Contudo, conseguimos obter cerca de 420 exemplares de aves que foram t5- 
das aproveitadas para os exames parasitologicoa do Institute Oswaldo Cruz. 
Desse material, 170 peles foram preparadas para as colegoea de nosso Deparla- 
mento, representativas de 88 especies. 

O Snr. Frederico Lane conseguiu obter nas matas varios mamiferos que tam- 
bem foram aproveitados para as nossas colegoes. Entre eles um belo exemplar 
de "coati mundeu" {Nasua narica); vdrios "micos" {Cebua azarae) e "cotia" 
(Dasyprocta azarae). 

Comparando-se as especies obtidas com as da precedente excursao efetuada 
pelo Insrtituto Oswaldo Cruz cm outubro do 1938, epoca da cheia, nota-se a quasi 
ausencia de ardeideos e charadriideos. Assim, naquela excursao, obtiveram a 
garga branca (Casmeroditta albus egretta), o "soco" {Butoridea atriata); o "Joao 
grandc" {Ardea cocoi) e as batuiras Tringa aolitdria e Tringa flavipea que, desta 
vez, nem mesmo foram avistadas. 

Tambem e notavcl a ausencia de Anatideos, dos quais somente Cairina moa- 
chata e Nettion braailiensc foram coletados. Os tinamideos e falconideos obtidos 
foram quasi os mesmos, com excegao de uma perdiz (Rhyitchotua rufeacena) mor- 
ta num pequeno campo perto da estagao. 

Quanto aos demais vertcbrados foram coletadas e observadas poucas especies. 
De r^pteis, somente foram cagados um grande jacare (Coi'man aeleropa); um 
"jaboti" (Teatudo tabulata) e varios lagartos do genero Tropidurua. Poucos pei- 
xes, quasi sdmente "piranhas" (Pygocentrua), e algumas ras. 

A ausencia de mamifero era notavel, talvez devido a seca. Alem dos 
mencionados, foram obtidos mais uma "irara" (Tayra barbara) ; varios rates 
do genero Oryzomya; um "tamandua-mirim" (Tamandua tetradactyln), duas 
prcds (Cavia apixi) e um unico morcego (Gloaaophoga aoricina). No rio foram 
atiradas varias "ariranhas" (Pterenaura braailienaia) e a beira dos "cerrados" 
foi vista, por varias vezes, a lebre silvestre ou "tapiti" (Sylvilagua braailienaia) 
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No dia 31 partimoa de Salobra as 10 boras, de regrcsso, chogando a Campo 
Grande na manha seguinte. onde nos reunimos com os demais membros da expe- 
digao. Prosseguindo, alcan?amos Bauru na manha de 2. chegando, finalmente, 
em Sao Paulo no dia 2, as 18 boras. 

E foram estes, Snr. Diretor, os resultados obtidos e as principals ocorrencias 
de minha curta esftadia no Estado de Mato Giosso. 

Sao Paulo, 21 de agosto de 1939. 

Carlos C. Vieira, 

Assistente auxiliar da Divisao de Aves. 

Relatorio do encarregado da Biblioteca 

Em obedieucia a boa norma dessa Reparti?ao, venho apresentar a V. S. o meu 
primeiro relatorio na qualidade de encarregado da Biblioteca desse Departamento 
durante o 2.° semestre do corrente ano. 

Nao sendo possivel no momento, fornecer dados precisos sobre a secgao que 
me foi confiada por V. S. desde o perlodo que acima me referi, desejo mencionar 
num esb6?o breve, os trabalhos por mini empreendidos e executados, como inlcio 
de uma nova organiza?ao. 

Para facilitar e nao ter que recorrer constantemente ao ficbario, dei as co- 
lefoes da Biblioteca. uma disposigao clara e eficiente, de modo a atender com 
presteza aos consulentes, conforme sugeri verbalmente a V. S. e obtive permissao. 

Hoje se encontram todas as publica?oes separadas, obcdecendo a ordem de 
sua origem, assim como a procedencia de suas respectivas institui^oes. 

A Biblioteca, continua a receber quasi que diariamente as publica?oes per- 
mutadas, muito embora sujeitas ao atraso causado pela anormalidade da guerra 
europeia, demora particularmente sensivel em todas as remessas que procedem 
de paises das zonas bloqueadas. 

Nao obstante os acontecimentos que vem preocupando o mundo, as organiza- 
5oes cientificas nao tern deixado de procurar cumprir a risca os deveres decorren- 
tcs dos fins a que foram destinadas. Assim, cerca de 500 publicagoes, tais como 
separates, folhetos, exemplares de colegoes, etc., foram registrados neste 2.° se- 
mestre, tornando mais vasto e precise o acervo desta Sec^ao do Departamento 
de Zoologia, de que e V. S. digno diretor. 

De acordo com as ordens recebidas de V. S. remeti para encaderna?ao cerca 
de 372 obras. Foram tambem enviados pela Divisao Inseta, Sec^ao de Entomolo- 
gia, diretamente, muitoa volumes, por ordem do Assistente Snr. Frederic© Lane, 
a cujo cuidado foi confiado o controle dessa remessa. 

Infelizmente nao foi possivel ate esta data fornecer uma relagao completa 
dos volumes existentes. Espero, porem, no 1.° semestre do proximo ano, dar cum- 
primento a esta importante necessidade. Para isso, estou tao somente aguar- 
dando a entrega que fara dentre em breve, a Imprensa Oficial dos livros encaderna- 
dos, assim como a separa?ao das obras que estao no porao em comum com as da 
Biblioteca pertencente ao Museu Paulista. 

Quanto ao ficbario novo que tenciono fazer, a ele darei inlcio logo que se- 
jam removidos os obstaculos em questao. 
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J'ivitsos consulentes estranhos a ease Depiirtamento tem feito as suas con- 
tas nesta Biblioteca, durante o semestrc correntc, procurando eu, de minha 

ir^4 ide-los com a major exatidio e servindo-os dentro dos limites das minhas 
fungoes. 

Srs. Diretor, 
Ferminando a minha ligeira exposigao, venho tambem aprovoitar este ens#jo, 

if sentar a . pa meua agradecimentoa e a considi i a mim dispen- 
sada em todo este lapso de tempo quc cstou sob as suas ordena, 

Neste setor, continuarei a servir com dedicafao, nao poupando csforgos, den- 
s parcos conhecime ito- que possuo para fazer jus a tarefa que me confiou. 

Sem mais, sub screvo-m? com todo respeito c nempre era to. 

JOAQUIM DE SA LEITAO. 
Encarregado da Biblioteca. 

EIh, em sintese, Kxmo. Si*. Secretario. os trabalhos executados 
pelas diversas dependencias deste Departamento de Zoologia, duran- 
te o exerdcio de 1939, prdximo findo. Ao terminar, la<;o um caloroso 
apelo para que sejam conferidos ao Departamento os meios necossarios 
ao preenchimento pleno de seus fins, apresentando a V. Exa. oa pro- 
testos de minha mais elevada considera^ao- 

Oliverio Mario de Oliveira Pinto. 

Diretor Superinlendent 
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