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NOTAS SOBRE OS OLIGOCHAETA, ENCHYTRAEIDAE DO BRASIL 

Gilberto Righi 

Abstract 
This note deals with 7 species of Oligochaeta Enchytraeidae from Brazil. 

Achaeta neotropica Cernosvitov, 1937 hitherto known only from the type-locality, 
Loreto, Argentina was found at Serra do Cipo, Minas Gerais, and it is redes- 
cribed. Based upon the organization of the peptonephridium, the genus Hemi- 
enchytraeus is divided into the subgenera Hemienchytraeus s.s. and Cotinchy- 
traeus subgen. n. H. (C.) rixae, sp.n. is described from between Cotia and Sao 
Roque, Sao Paulo. The new genus Tupidrilus is erected with four species, T. 
lacteus, sp.n., T. gei, sp.n., T. marcusae, sp.n. and. T. wilsoni (Righi, 1973) for- 
mely ascribed to Hemienchytraeus, all four from Serra do Cipo. From the same 
region is described Guaranidrilus oiepe, sp. n. characterized by the absence of 
peptonephridia. 

A presente nota e uma continuagao ao estudo das Enchytraeidae 
obtidas de amostras de solo da Serra do Cipo, Estado de Minas Gerais. 
As caracteristicas fisiograficas da regiao estao sumarizadas na publi- 
cagao anterior (Righi, 1973). A esta colegao foi acrescentada uma especie 
proveniente da regiao limitrofe entre os municipios de Cotia e Sao Roque, 
Sao Paulo. 

As amostras de solo foram mantidas em cubas no laboratorio em 
Sao Paulo, recebendo agua periodicamente para manter a umidade. 
Os animais foram medidos e estudados vivos, posteriormente anestesiados 
em alcool, fixados em formalina 10%, microtomizados em series e corados 
pela hematoxilina de Ehrlich — eosina e metodo triplice de Mallory. 0 
material encontra-se depositado no Departamento de Zoologia do Instituto 
de Biociencias da Universidade de Sao Paulo (ZU). Aos Drs. Diva Diniz 
Correa e Joao Edmundo Lunetta desse Instituto cumpre-me agradecer 
o emprestimo do material optico indispensavel ao presente estudo. 

Achaeta neotropica Cernosvitov, 1937 
(Figs. 1-6) 

Achaeta neotropica Cernosvitov, 1937a: 154, figs. 16-26. 

Material 
Brasil, Minas Gerais: municipio de ConceiQao do Mato Dentro, Serra 

do Cipo (Fazenda da Usina, em barranco umido proximo ao rio Capivara), 

Departamento de Zoologia, Instituto de Biociencias, Universidade de Sao Paulo. 
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3 exemplares clitelados e 1 jovem (ZU-264), W. M. Medeiros & G. Righi 
col., 9.IX.1972. 

Descrigao 
Nos animals maduros o comprimento varia de 3,5 a 4,2 mm e o 

diametro na regiao mediana de 120 a 210 y.. 0 numero de segmentos e 
de 30 a 32. Glandulas cutaneas dispoem-se em 4 a 6 faixas tra.nsversais 
por segmento; sens granules dao ao animal, sob luz transmitida, cor 
castanha clara, mais acentuada no dorso. O clitelo ocupa os segmentos 
12-1/2 13, com as celulas glandulares dispostas em faixas transversais 
nitidas. 0 prostomio e mais ou menos arredondado, de superficie lisa 
e tern o poro cefalico no apice. Cerdas e sacos setigeros faltam comple- 
tamente. 

Os septos 4/5 e 5/6 sao espessados, os demais frageis. As glandulas 
septais de 4/5 e 5/6 sao bastante desenvolvidas e os lobos dorsais de 
cada par fundem-se sob re o esofago. As glandulas de 6/7 sao menores, 
nao se fundem dorsalmente, mas prolongam-se para tras, de cada lado 
do intestino, em 7. Nos ductos das glandulas septais, pouco antes de 
sua abertura na placa faringea, ha um pequeno par de nodulos glan- 
dulares. Entre os nodulos ha dois espessamentos celulares interpretados 
como bulbos post-faringeos. 0 esofago dilata-se no intestino logo apos o 
septo 6/7. Em um animal, o intestino e espiralado nos segmentos 8-10, 
nos demais exemplares e reto. Celulas cloragdgenas revestem o tubo 
digestive a partir do segmento 5. 

O vaso Dorsal inicia-se em 13; o sangue e incolor. Os celomocitos 
sao discoidais, medindo 22,8 x 8,5 [x em media. Os nefridios nao ocorrem 
em todos os segmentos, mas apenas nos 7, 9, 14, 17, 20, 22, 24 e 27. 
O nefridio de 6/7 tern a porgao pre-septal ovoide, com algumas algas 
do canal nefridial e dirigida para tras e para cima, em concordancia 
com a forma do septo. A por§ao post-septal e mais delgada do que a 
pre-septal, porem cerca de 2,5 vezes mais longa; em geral dispoe-se 
dobrada (Fig. 1), raramente distendida. Nos demais nefridios, a porgao 
pre-septal separa-se da post-septal por uma forte constri^ao ao nivel do 
septo. A porgao post-septal e cerca de 1,5 vezes mais longa do que 
a pre-septal e continua-se sem transigao pelo ducto excretor (Fig. 2). 

Um sulco transversal profundo, no tergo anterior do ganglio cere- 
broide, divide-o em um lobo anterior conico e um posterior mais ou menos 
quadrangular (Figs. 3, 4). No lobo posterior, a margem frontal e 
convexa, as laterais divergem para tras e a posterior e ligeiramente 
convexa. Na cadeia nervosa os ganglios dos segmentos 3 e 4 fundem-se 
em uma volumosa massa ganglionar; os demais ganglios sao simples, 
segmentares. 

Poucos espermatozoides em diferenciagao encontram-se no segmento 
11. Os funis seminais (Fig. 6) tern a forma de um cone curto e 
largo, medindo nas maiores dimensoes 96 x 89 [x. Ha um colar bem 
diferenciado onde se prende uma massa de espermatozoides de cor castanha 
clara sob luz transmitida. Dois dos animais clitelados possuem um ovulo 
rico em vitelo ocupando o espago dos segmentos 12-1/2 14. As esper- 
matecas (Fig. 5) abrem-se lateralmente em 4/5. Logo apos o curto 
ducto, no segmento 5, cada espermateca dilata-se em uma pequena camara. 
A seguir adelgagam-se para novamente dilatar-se em uma ampola tubular, 
que em dois animais atinge ate a cavidade de 10, em outro restringe-se 
ao segmento 7. Espermatozoides encontram-se na ampola e na camara 
de 5. 
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Achaeta neotropica: 1, nefridio de 6/7; 2, nefridio de 18/19; 3, ganglio cere- 
broide em vista dorsal; 4, ganglio cerebroide de perfil; 5, espermateca; 6, funil 
seminal. Hemienchytraeus (C.) rixae: 7, cerda posterior; 8, ganglio cerebroide; 
9, peptonefridio; 10, nefridio de 5/6; 11, nefridio de 6/1. 12, nefridio posterior. 
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Consideragoes 
Achaeta neotropica era conhecida apenas pela descrigao original da 

Argentina, Loreto. Ha pequenas diferengas entre o material argentino 
e o nosso, especialmente na forma dos nefridios e funis seminais. Tais 
diferengas sao devidas ao estado fisiologico dos animais, nao justificando 
separagao taxonomica. 

Hemienchytraeus Cernosvitov, 1934 

Hemienchytraeus Cernosvitov, 1934: 303; 1937b: 280; Omodeo, 1958: 13; 
Nielsen & Christensen, 1959: 44. 

O genero redefinido por Nielsen & Christensen (I.e.) abrange atual- 
mente 9 especies, que podem ser distribuidas em dois subgeneros baseados 
na forma dos peptonefridios. 

Subgenero Hemienchytraeus s.s. 

Diagnose 
Peptonefridio com os dois ramos primaries divididos distalmente em 

dois ou mais ramos secundarios. 

Tipo do subgenero: Enchytraeus stephensoni Cognetti, 1927 

Lista das especies e distribuigao geografica 

H. (H.) africanus Cernosvitov, 1935. Tanganica: Kilimanjaro. Kenia: 
Monte Kenia (como Mesenchytraeus bisetosus Michaelsen, 1914: 
86; 1915: 26; Cernosvitov, 1935: 7; Bell, 1954: 303). Uganda: 
Monte Elgon (Cernosvitov, 1938: 277). 

H. (H.) bifurcatus Nielsen & Christensen, 1959. Dinamarca: Bog, Svam- 
pedam (Nielsen & Christensen, 1959: 45). 

H. (H.) guineanus Omodeo, 1958. Monte Nimba, na divisa entre Guine, 
Liberia e Costa do Ouro (Omodeo, 1958: 16). 

H. (H.) inversus Omodeo, 1958. Monte Nimba, na divisa entre Guine, 
Liberia e Costa do Ouro (Omodeo, 1958: 14). 

H. (H.) shirensis Bell, 1954. Tanganica: Kilimanjaro (Bell, 1954: 306). 
H. (H.) stephensoni (Cognetti, 1927). India: Assam (Stephenson, 1924: 

127, como Enchytraeus cavicola; Cognetti, 1927: 2, como Enchy- 
traeus stephensoni), Rangoon (Stephenson, 1931: 177, como 
Enchytraeus rangoonensis). Argentina: Loreto (Cernosvitov, 
1930: 85, como Enchytraeus myrmecophilus; 1937a: 153). Para- 
guai: margem do Rio Parana (Cernosvitov, 1934; 298). Lagu- 
nilla nas proximidades do lago Titicaca (Cernosvitov, 1939: 
92). 

Subgenero Cotinchytraeus, subgen, n. 

Diagnose 

Peptonefridio com os dois ramos primaries simples, nao subdivi- 
didos. 

Tipo do subgenero: Hemienchytraeus cipoensis Righi, 1973. 
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Lista das especies e distribuigao geografica. 
H. (C.) brasiliensis (Cognetti, 1900). Brasil, Mato Grosso: Urucum nas 

proximidades de Cuiaba (como Mesenchytraeus brasiliensis Cog- 
netti, 1900: 2; 1905: 12). 

H. (C.) cipoensis Righi, 1973. Brasil, Minas Gerais: Serra do Cipo (Righi, 
1973: 479). 

H. (C.) rixae, sp. n. Brasil, Sao Paulo: entre Cotia e Sao Roque. 

Heminenchytraeus (Cotienchytraeus) rixae, sp. n. 
(Figs. 7-14) 

Material 
Brasil, Sao Paulo: divisa entre os Municipios de Cotia e Sao Roque, 

em terreno coberto por musgos nas margens de um riacho, 2 exemplares, 
holotipo (ZU-265) e paratipo (ZU-265A), G. Righi col. IV. 1973. 
Descrifao 

O comprimento dos animais e de 7,2 mm; o diametro clitelar de 
0,5 mm e o da regiao mediana do corpo 0,3 mm. O numero de segmentos 
e 41. O poro cefalico aparece como larga fenda transversal na porgao 
mediana dorsal do prostomio. O clitelo restringe-se ao segmento 12, com 
as celulas glandulares dispostas em faixas transversais regulares. As 
cerdas (Fig. 7) iniciam-se no segmento 2 e sao em numero de 2 por 
tufos dorsais e ventrais. A maior porgao de cada cerda e reta; a extremi- 
dade interna e curva de 90° e a externa curva-se ligeiramente no sentido 
oposto e termina em ponta simples. O comprimento das cerdas varia 
de 40 a 86 [/,, sendo as maiores posteriores. 

O ganglio cerebroide (Fig. 8) e pouco mais longo do que largo. 
As margens laterals divergem para tras ate o tergo posterior, quando 
se tornam convergentes para a margem posterior, que e incisada me- 
dianamente. Os conectivos circunfaringeos sao bastante volumosos. O 
vaso Dorsal inicia-se no segmento 14 e e especialmente volumoso em 8. 
Um par de vasos comissurais situam-se em 4; o sangue e incolor. Os 
celomocitos sao ovoides e achatados, com o plasma granuloso. Junto a 
margem posterior da placa faringea ha um par de bulbos post-faringeos 
pequenos e arredondados. A transigao esofago-intestino e gradual; celulas 
cloragogenas sao reconheciveis a partir do segmento 5. O peptonefridio 
(Fig. 9) consiste de uma porgao basal cilindrica, que se abre por larga 
vesicula no esofago e divide-se distalmente em dois ramos primaries 
aproximadamente do mesmo comprimento que a parte basal. Estas estru- 
turas tern aspecto esponjoso, percorrido por um canal delgado e sinuoso, 
excfeto o tergo distal dos ramos, que e macigo e granuloso. 

Glandulas septais associam-se aos septos 4/5 a 6/7, fundindo-se os 
pares acima do vaso Dorsal. As de 6/7 formam volumoso par de lobos 
ventrais dirigidos para diante, Na cavidade de 5 ha um par de glandulas 
septais acessorias de forma arredondada ou ovoide. O primeiro par de 
nefridios prende-se ao septo 5/6; a massa intermediaria de celulas e 
bastante desenvolvida. Nos segmentos anteriores, o canal excretor parte 
ventralmente da porgao post-septal, proximo a sua extremidade posterior 
(Figs. 10, 11). Nos nefridios posteriores o canal excretor e terminal 
(Fig. 12). 

Cada funil seminal (Fig. 13) e cilindrico, com colar bem diferenciado 
e afila gradativamente em diregao ao ducto seminal, cuja origem e bem 
demarcada. Os funis sao cerca de 5 vezes mais longos do que largos. 
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tlemienchytraeus (C.) rixae: 13, funil seminal; 14, espermateca. Tupidrilus 
lacteus: 15, cerda posterior; 16, ganglio cerebroide; 17, segmentos 4-10, vista 
dorsal; 18, nefrldio anterior; 19, nefridio posterior; 20, corte sagital da regiao 

do clitelo. 
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Os ductos seminais restringem-se a cavidade de 12 e apresentam-se em 
geral enrolados em uma espiral apertada, porem podem desenrolar-se 
e enovelarem-se irregularmente. Os bulbos peniais sao compactos e de 
aspecto conico, com os ductos seminais perfurando-os medianamente. 
Vesicula seminal e ovisaco faltam. Contudo, encontrei um ovulo maduro 
no segmento 14 e outros dois imaturos em 15 e 18, onde se localizam 
provavelmente por atravessarem os septos. Nas espermatecas (Fig. 14) 
nao ha distingao nitida entre ducto e ampola. Esta apresenta-se como 
uma dilatagao piriforme, cheia de espermatozoides, na cavidade de 7. 

Discussao 
H. (C.) rixae e bastante proxima de H. (C.) brasiliensis (Cognetti, 

1900), especie incompletamente descrita. As duas especies podem ser 
distintas pelo numero de segmentos, bulbo penial e origem do vaso 
Dorsal. 

Cerdas retas, sem nodulo, dispostas em quatro tufos de duas cerdas 
por segmento; podem faltar em alguns segmentos. Poro cefalico na face 
dorsal do prostomio. Poros dorsais faltam. Peptonefridios faringeos 
ausentes. Peptonefridio esofagico impar ou par, associado ao esofago no 
segmento 6 e de aspecto esponjoso. Nao ha outros diverticulos esofagicos 
ou intestinais. O esofago passa gradual ou mais ou menos bruscamente 
ao intestino. Vaso Dorsal de origem pre ou intra-clitelar. Sangue incolor. 
Massa de celulas intermediarias dos nefridios bem desenvolvida. Porgao 
pre-septal volumosa, com o funil e al?as do canal nefridial. Vesiculas 
seminais presentes. Ductos seminais podem enrolar-se em uma espiral 
apertada. Bulbo penial presente ou ausente. Em geral com uma ou mais 
papilas copulatorias medianas ventrais, independentes da cadeia nervosa, 
Espermatecas extendem-se por varies segmentos e nao tern comunicacao 
com o tubo digestive. 

Tipo do genero: Hemienchytraeus wilsoni Righi, 1973. 

ConsideragSes 
Tupidrilus tern afinidades com Hemienchytraeus Gernosvitov, 1985, e 

Guaranidrilus Gernosvitov, 1937a. Os tres generos podem ser separados 
pela tabela abaixo. 

Tupidrilus, gen. n, 

Diagnose 

Peptonefridio faringeo presente 
Peptonefridios esofagicos ausentes 

He.mi.e.nchijtA.ae.u6 Tup^dA^ciu^ GualanidKllu.* 
resente ausente ausente 

par ou impar 
em 6 . 

par em 6 ou 
aus ente s. 

Camaras intestinais ausentes ausentes 

Origem do vaso Dorsal intra ou pos t- 
c1i t e1ar . 

intra ou pre- intra ou pre- 
clitelar. clitelar. 
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Tupidrilus wilsoni (Righi, 1973) 

Hemienchytraeus wilsoni Righi, 1973: 481, figs. 17-26. 
Na descrigao original desta especie proveniente de Minas Gerais, 

Serra do Cipo, fiquei em duvida quanto a exata classificagao generica. 
Hesitei entre os generos Hemienchytraeus e Guaranidrilus, optando pelo 
primeiro devido aos animais nao apresentarem camaras intestinais. 

Revendo o material tipico e a descrigao, confirmei a ausencia do 
peptonefridio faringeo impar caracteristico de Hemienchytraeus, bem 
como a presenga no segment© 6 de um apendice esofagico impar e dorsal, 
que corresponde a um peptonefridio esofagico. Tais caracteres aliados 
a outros de menor relevo repetiram-se em outras especies provenientes 
da mesma regiao. Dai a eleigao do genero Tupidrilus e a transferencia 
de H. wilsoni. 

Tupidrilus lacteus, sp. n. 
(Figs. 15-21) 

Material 

Brasil, Minas Gerais: municipio de Conceigao do Mato Dentro, 
Serra do Cipo (Fazenda da Usina, em solo coberto por gramineas nas 
margens de uma represa), 17 exemplares, holotipo (ZtJ-266) e paratipos 
(ZU-266A). G. Righi col. 10.IX.1972. 

Descrigao 
O comprimento varia de 7,8 a 9,5 mm; o diametro clitelar de 0,33 

a 0,40 mm e o mediano de 0,26 a 0,33 mm. 0 numero de segmentos e 
de 30 a 34. Pigmento falta. O acumulo de celomocitos, principalmente 
nas extremidades, da aos animais, sob luz direta, cor branca leitosa. 
O prostdmio e arredondado; o poro cefalico situa-se em sua regiao mediana 
dorsal. O clitelo ocupa os segmentos 12-1/2 13, com as celulas glan- 
dulares mais ou menos retangulares e dispostas em faixas transversals 
regulares. 

Nos segmentos 2 a 11 e nos ultimos 4 ou 5 segmentos, ha 2 cerdas 
em cada tufo dorsal e ventral, Nos segmentos compreendidos entre o 
clitelo e os 4 ou 5 terminais, faltam as series de cerdas dorsais. Num 
unico exemplar, as 4 series de cerdas sao continuas ao longo de todo 
o corpo. As cerdas (Fig. 15) sao retas, com a extremidade externa 
ponteaguda e a interna curva de 90°. Nos segmentos pre-clitelares as 
cerdas atingem em media 20 jj, de comprimento; decrescem logo apos 
o clitelo para 15 p, ate os ultimos 4 a 5 segmentos, quando tornam-se 
maiores, atingindo em media 21,5 p,. 

O ganglio cerebroide (Fig. 16) e pouco convexo anteriormente. As 
margens laterals divergem ligeiramente para tras e a margem posterior 
apresenta um entalhe mediano que pode ser mais ou menos pronunciado, 
separando lobos arredondados. Em media o ganglio cerebroide atinge 
100 p, de comprimento por 65 p, na regiao mais larga. Os ganglios nervosos 
ventrais nos segmentos 3 e 4 sao fundidos, os demais livres. A placa 
e a massa faringea, em vista dorsal, sao arredondadas, Um par de 
bulbos post-faringeos associa-se a reentrancia posterior da placa faringea. 
No assoalho da boca, o orgao bucal conico aparece com o apice sempre 
voltado para tras. No segmento 6 ha um par de peptonefridios esofagicos 
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arredondados (Fig. 17, P), de aspecto esponjoso nos anixnais vivos e 
presos de cada lado do esofago. Devido a movimentagao do esofago, os 
peptonefridios podem tomar posigao dorso-ventral. O esofago passa gra- 
dualmente ao intestino. Em um animal a passagem e mais ou menos 
brusca, ao nivel do septo 8/9. Camaras intestinais faltam. Celulas 
cloragogenas aparecem esparsas a partir do segmento 5 e concentradas 
a partir do 9. Nos segmentos 17-22 o intestino e mais largo e sua 
parede ventral e formada por celulas cilindricas, de plasma rico em 
granules e cerca de 3 a 4 vezes mais altas do que as das paredes dorsal 
e laterais. Nos animais vivos aparece como uma faixa granulosa de 
cor amarela. 

Os septos 4/5-8/9 sao espessados. Tres pares de glandulas septais 
prendem-se aos septos 4/5-6/7 (G); as simetricas fundem-se dorsal- 
mente. As de 5 e 6 apresentam lobos ventrais bem desenvolvidos. Em 
um exemplar as glandulas de 6 nao se fundem dorsalmente. Nos canais 
de saida ha dois espessamentos glandulares situados entre as glandulas 
de 4 e a placa faringea. O vaso Dorsal inicia-se no segmento 10; o 
sangue e incolor. Os celomocitos sao discoidais e seu tamanho varia de 
20 x 5 a 26 x 6 [x. O plasma rico em granules aparece sob luz trans- 
mitida de cor castanha escura. 

O primeiro par de nefridios prende-se ao septo 9/10. Nos nefridios 
post-clitelares (Fig. 19), a volumosa porgao pre-septal apresenta algumas 
voltas do canal nefridial e seu comprimento equivale a 1/2 da porgao 
post-septal. Na regiao do septo ha uma pronunciada constrigao. A por§ao 
post-septal e cilindrica e continua-se pelo ducto de origem terminal. No 
ducto reconhecem-se duas regioes, uma anterior delgada e livre, com o 
canal nefridial mais ou menos reto e uma posterior alargada, presa a 
parede do corpo, onde o canal nefridial faz algumas algas antes de abrir 
atraves de pequeno esfincter. A regiao anterior do ducto, quando disten- 
dida, equivale a 2/3 da porgao post-septal. Nos nefridios pre-clitelares 
(Fig. 18), a constrigao ao nivel do septo e pouco pronunciada e a regiao 
anterior do ducto nao se separa nitidamente da porgao post-septal. 

A massa de espermatozoides distende o septo 11/12 para tras, origi- 
nando uma vesicula seminal dorsal ao intestino em 12 e por vezes em 
13 (Fig. 20, VS). Os funis seminais (Fig. 21) tern a forma de um cilindro 
curto e largo, medindo em media 145 x 112 nas maiores dimensoes. 
No colar bem diferenciado prende-se um tufo de espermatozoides, que, 
nos animais vivos sob luz transmitida, aparece de cor castanha averme- 
Ihada. Os ductos seminais curtos, restringem-se ao segmento 12; dispoem- 
se irregularmente, porem nos animais irritados pela luz intensa ou alcool, 
enrolam-se em uma espiral apertada. Os ductos abrem-se diretamente na 
superficie, em serie com as cerdas ventrais; nao ha bulbo penial. A 
porgao parietal dos ductos seminais e cuticularizada; algumas celulas 
altas salientam-se internamente na parede do corpo, junto a face posterior 
da extremidade dos ductos. No segmento 12, anteriormente aos poros 
masculines, ha uma volumosa papila copulatoria (Fig. 20, PC) mediana 
e ventral; tern a forma de um cone, com a porgao mais volumosa proje- 
tando-se na cavidade do corpo. A papila copulatoria nao tern relagao com 
a cadeia nervosa, deslocando-a lateralmente. Na face ventral, mediana e 
posterior do segmento 13, ha um pequeno espessamento constituido por 
celulas epiteliais cilindricas (EE). Espermatozoides em diferencia§ao e 
ja diferenciados encontram-se em todos os segmentos do corpo. Um animal 
apresentou um ovo maduro ocupando os segmentos 12 e 13; em outro 
animal o ovo localiza-se em 13 e 14. Ovarios parciais nao foram vistos 
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em nenhum dos exemplares. As espermatecas abrem-se em 4/5. Cada 
uma (Fig. 17, E) e formada por um pequeno ducto de saida, que se 
dilata em uma camara fusiforme e repleta de espermatozoides no segmento 
5, Continua-se por um longo ducto que termina em uma ampola saqui- 
forme ocupando os segmentos 9 e 10, mas que pode atingir os segmentos 
12 ou 13 por distengao dos septos. 

Discussao 

Tupidrilus lacteus distingue-se de T. wilsoni principalmente pelos 
seguintes caracteres: peptonefrldios esofagicos pares e laterals no esofago 
(T. wilsoni — impar e dorsal); bulbo penial ausente (presente); cerdas 
dorsais da regiao mediana do corpo ausentes (presentes). 

Tupidrilus gei, sp. n. 
(Figs. 22-27) 

Material 

Brasil, Minas Gerais: municipio de Conceigao do Mato Dentro, Serra 
do Cipo (Fazenda da Usina, em solo coberto por gramineas nas margens 
da represa), 10 exemplares, holotipo (ZU-267) e paratipos (ZU-267A). 
G. Righi col. 10.IX.1972. 

A media de comprimento dos animais e 8,0 mm, o diametro clitelar 
0,35 mm e o mediano no corpo 0,25 mm. O niimero de segmentos em 
todos os exemplares e 47.2 O clitelo ocupa os segmentos 12-1/2 13; e 
aberto ventralmente e suas celulas glandulares disp5em-se em faixas 
transversals regulares. 0 poro cefalico e de posigao mediana dorsal no 
prostomio. Ha duas cerdas por tufo dorsal e ventral a partir do segmento 
2. Sao retas, sem nodulo e com a extremidade interna ligeiramente curva 
(Fig. 22). O comprimento medio das cerdas nos segmentos pre-clitelares 
e 33 y, e nos post-clitelares 46 y,. 

As glandulas septais primarias de 4/6-6/7 (Fig. 24, G) fundem- 
se dorsalmente. As de 5/6 e 6/7 apresentam um par de lobos digitiformes 
dirigidos para diante, de cada lado do esofago. Os ductos de saida sao 
bastante espessos no segmento 4, associando-se em 5 com um par de 
glandulas acessorias (GA) de aspecto arredondado, que com a movimen- 
ta?ao do animal pode passar ao segmento 4. Outro par de glandulas 
secundarias encontra-se em 6. Associado a regiao posterior da massa 
faringea ha um par de bulbos post-faringeos. Peptonefrldios farlngeos 
faltam. Um par de peptonefridios esofagicos (P) encontra-se preso dorsal 
e ventralmente ao esofago em 6. O esofago passa gradualmente ao intes- 
tine. Celulas cloragogenas encontram-se esparsas a partir do segmento 5 
e densamente distribuidas a partir de 7. Nos segmentos 22-30 de 
alguns animais e 25-33 de outros, a mucosa ventral do iritestino e 
formada por celulas cilindricas, altas, ricas em granules de tonalidade 
amarela nos animais vivos. 

O ganglio cerebroide (Fig. 23) e duas vezes mais longo do que largo. 
A margem anterior e concava, as margens laterals sao ligeiramente diver- 
gentes para tras e a posterior apresenta uma concavidade mediana sepa- 
rando dois lobos mais ou menos arredondados. O cordao ganglionar ventral 
e fundodio parcialmente nos segmentos 2-4, com constrigoes ao nivel dos 
intersegmentos 2/3 e 3/4. Ganglios individualizados so ocorrem a partir 
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Tupidrilus lacteus: 21, funil seminal. Tupidrilus gei: 22, cerda posterior; 23, 
ganglio cerebroide; 24, segmentos 4-7, vista dorsal; 25, esquema das ligagoes 
entre os vasos Dorsal e Ventral; 26, nefridio mediano; 27, funil seminal. 
Tupidrilus marcusae: 28, ganglio cerebroide; 29, segmento 4-6, de perfil; 30, 

nefridio mediano. 
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do segmento 5. O vaso Dorsal inicia-se no segment© 12 ou 13. Tres 
pares de algas comissurais partem do vaso Dorsal (Fig. 25). Os dois 
pares anteriores situam-se entre as glandulas septais de 4 e a massa 
faringea, unindo-se as raizes do vaso Ventral. O terceiro par encontra-se 
em 5, posteriormente as glandulas septais e une-se ao vaso Ventral no 
ponto de fusao de suas raizes, que ocorre na porgao posterior desse 
segmento. Os celomocitos sao hialinos, com a forma de um ovoide achatado 
e atingem em media 25 p, na maior dimensao. O primeiro par de nefridios 
prende-se ao septo 6/7 e tern a mesma forma ao longo de todo o corpo. 
A porgao post-septal (Fig. 26) e cilindrica e 2 a 2,5 vezes mais longa 
do que a pre-septal, da qual se separa por uma ligeira constrigao na 
regiao do septo. O curto ducto excretor e de origem terminal, nao se 
separando com precisao da porgao post-septal. Dilata-se na parede do 
corpo, onde o canal forma uma ampola que se abre pelo nefridioporo dis- 
posto em linha com as cerdas ventrais. 

Os funis seminais (Fig. 27) sao conicos, com a abertura expandida 
em forma de duas alas bem pronunciadas. Os ductos seminais restringem- 
se ao segmento 12, podendo cada um enrolar-se em uma espiral apertada. 
Bulbo penial falta. Os poros masculines abrem-se em serie com b. Uma 
vesicula seminal dorsal ao intestine estende-se ate o segmento 14. O 
fundo de saco do septo 11/12 que vai constituir a vesicula seminal existe 
ja nos animais imaturos, evidenciando-se quando do acumulo de celomo- 
citos e sua movimentagao no liquido celomico. Cada espermateca consta 
de uma ampola ovoide e livre no segmento 10. O delgado ducto ectal 
corre dos lados do esofago ate o segmento 5, quando se afasta e dilata 
•em uma formagao ampuliforme repleta de espermatozoides; continua por 
curto ducto que se abre em 4/5, algo mediano a linha de cerdas a. 

Discussao 

Twpidrilus gei com um par de peptonefridios esofagicos como T. 
lacteus distingue-se pela presenga de cerdas dorsais ao longo de todo o 
corpo e pela forma dos nefridios e funis seminais. 

0 nome da nova especie derivou dos indigenas do grupo Ge. 

Tupidrilus marcusae, sp. n. 
(Figs. 28-31) 

Material 

Brasil, Minas Gerais: municipio de Conceigao do Mato Dentro, Serra 
do Cipo (Fazenda da Usina, em solo coberto por gramineas nas margens 
da represa), 19 exemplares, holotipo (ZU-268) e paratipos (ZU-268A). 
G. Righi col. 10.IX.1972. 

Descrigao 

O comprimento dos animais de 4,6 a 5,6 mm, o diametro clitelar de 
145 a 152 [a e o diametro na regiao mediana de 119 a 139 p.. O numero 
de segmentos vai de 29 a 35. Pigmento falta. Glandulas cutaneas de 
forma retangular dispoem-se em 4 a 5 faixas transversals por segmento 
ao longo de todo o corpo. O poro cefalico e mediano e dorsal no prostomio, 
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que e arredondado. 0 clitelo ocupa os segmentos 12-1/2 13, com as 
celulas glandulares dispostas em faixas transversals regulares. Papilas 
copulatorias independentes da cadeia nervosa ventral situam-se ventral e 
medianamente nos segmentos 8 e 11. Salientam-se na superficie e pouco 
na cavidade do corpo. Ventral e medianamente no segmento 13 ha um 
espessamento superficial de contorno discoidal, constituido por celulas 
epiteliais cilindricas. As cerdas sao em numero de 2 por tufo; sao retas, 
sem nodulo, com a extremidade externa terminando em ponta e a interna 
curva de 90°. 0 comprimento das cerdas e semelhante ao longo de todo 
o corpo, atingindo em media 16,5 y, na porgao reta. 

O ganglio cerebroide (Fig. 28) e pouco mais longo do que a maior 
largura que e posterior. As margens anterior e posterior sao retas ou 
ligeiramente concavas; as margens laterals divergem para tras. Os gan- 
glios nervosos ventrais sao individualizados a partir do segmento 5; ante- 
riormente fundem-se em uma massa retangular unica, ocupando os seg- 
mentos 2-4. O vaso Dorsal inicia-se no segmento 12 ou 13; o sangue 
e incolor. Os celomocitos sao ovoides e achatados, atingindo em media 
37 x 24 x 7 y,; o plasma repleto de granules que tern cor branca leitosa 
sob luz refletida e cor marrom sob luz transmitida. O primeiro par de 
nefridios associa-se ao septo 8/9 e tern o mesmo aspecto ao longo de 
todo o corpo (Fig. 30). A por§ao pre-septal e volumosa, de contorno 
ovoide e separa-se da post-septal por uma constrigao ao nivel do septo. 
A post-septal e tubular, cerca de 2 vezes mais longa do que a pre-septal 
e apresenta uma larga vesicula arredondada, dorsal. O ducto excretor 
e curto, de origem terminal e com uma pequena vesicula pouco antes da 
abertura. Os nefridioporos abrem-se em linha com as cerdas ab. 

Associado a massa faringea ha um par de bulbos post-faringeos de 
formato ovoide. As glandulas septais simetricas de 4/5 a 6/7 fundem-se 
dorsalmente; as de 5/6 e 6/7 apresentam um lobo ventral bem desenvol- 
vido que chega a atingir o septo anterior (Fig. 29, G). Um peptone- 
fridio esofagico (P) situa-se no segmento 6. De perfil tern a forma de 
uma clava alargada para tras; a extremidade afilada anterior une-se a 
parede dorsal do esofago logo apos o septo 5/6. A transigao esofago- 
-intestino e mais ou menos brusca no segmento 8. Nos animais vivos nao 
se distinguem limites entre as celulas cloragogenas, que se apresentam 
repletas de granulos refringentes, esparsos no segmento 7 e densamente 
distribuidos na parede intestinal a partir de 8. Nos segmentos 18-23 
de um animal e 19-1/2 25 de outro, a parede ventral do intestino e 
formada por celulas altas, ricas em granulos e de cor amarela em vida. 

O acumulo de espermatozoides origina uma vesicula seminal dorsal 
e volumosa em 13 e outra menor em 10. Cada funil seminal (Fig. 31) 
e em forma de vaso, com o maior diametro na regiao mediana. No colar 
expandido prende-se um curto tufo de espermatozoides de cor marrom 
avermelhada sob luz transmitida. O comprimento de cada funil excede de 
3 vezes a maior largura. O ducto seminal irregularmente dobrado chega 
ao segmento 13 ou 14, no interior do ovissaco formado pelo septo 12/13. 
Bulbo penial falta. Os ductos seminais abrem-se em serie com as cerdas 
ventrais. As ampolas das espermatecas repletas de espermatozoides sao 
ovoides e localizam-se nos segmentos 9-10; os ductos delgados perfu- 
ram os septos anteriores ate o segmento 5, onde cada um se dilata numa 
forma§ao ampuliforme, que se continua por curto ducto, abrindo-se em 
4/5 em serie com as cerdas ventrais. 
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Discussao 

Pela presenga de um unico peptonefridio esofagico, Tupidrilus mar- 
cusae aproxima-se de T. wilsoni. As duas especies distinguem-se pela 
forma do ganglio cerebroide e dos funis seminais, bem como pela falta de 
bulbo penial e origem intra-clitelar do vaso Dorsal em T. marcusae. 

O nome da nova especie foi dado em homenagem a Dra. Eveline du 
Bois-Reymond Marcus. 

Guaranidrilus oiepe, sp. n. 
(Figs. 32-40) 

Material 

Brasil, Minas Gerais: municipio de Conceigao do Mato Dentro, Serra 
do Cipo (no interior de madeira em decomposigao num solo umido coberto 
por gramineas), 23 animais, holotipo (ZU-269) e paratipos (ZU-269A). 
G. Righi col., 10.IX.1972. 

Descrigao 

O comprimento dos animais varia de 5,7 a 8,5 mm, o diametro no 
clitelo de 238 a 265 p, e na regiao mediana do corpo de 190 a 210 jx. 
Pigmento falta. O numero de segmentos varia de 32 a 34. O clitelo 
ocupa os segmentos 12-1/2 13; e em forma de sela, aberto ventralmente. 
As celulas glandulares atingem 13 p, de altura e dispoem-se em faixas 
transversals regulares. O prostomio e pouco mais longo do que a largura 
da base. O poro cefalico e em forma de crescente e situa-se dorsal e 
medianamente no prostomio. 

As cerdas (Fig. 32) sao em numero de 2 por tufo dorsal e ventral, 
iniciando-se no segment© 2. Sao retas, com a extremidade externa em 
ponta e a interna curva; nodulo falta. O comprimento das cerdas aumenta 
no sentido antero-posterior. A media de comprimento na regiao pre- 
clitelar e de 36 p,, na regiao mediana do corpo 41 p, e nos ultimos 10 
segmentos 57 p,. Em cortes transversals (Fig. 36) as faixas de muscula- 
tura longitudinal apresentam-se como um V, com a abertura voltada para 
a cavidade do corpo e entre as bases dos V situam-se faixas menores de 
forma triangular. Glandulas septais primarias prendem-se aos septos 
4/5-6/7 (Figs, 39, 40, G). As glandulas simetricas dos segmentos 4 e 
5 fundem-se sobre o vaso dorsal; as de 6 sao independentes. Os dois 
ultimos pares alongam-se para diante como digitos dos lados do esofago. 
Estes digitos em 6 sao mais longos e curvos, e anteriormente a eles ha 
um par de glandulas acessorias (GA). 

Um par de bulbos post-faringeos pequenos e de origem comum sao 
mascarados pela musculatura posterior da faringe, sendo visiveis apenas 
em cortes. Peptonefridios faringeos e esofagicos faltam. O esofago 
comega a dilatar-se no intestine na regiao mediana do segment© 7. Atinge 
o maior diametro proximo ao septo 7/8, adelgaga-se ligeiramente para 
tras, ate o meio do segment© 8. O intestine continua uniforme ate o 
segmento 14, onde seu diametro torna-se quase duas vezes maior que nos 
segmentos anteriores e continua uniformemente para tras. Um par de 
camaras tubulares situa-se dorso-lateralmente ao tubo digestive em toda 
a extensao do segmento 7 (CI). Em cada camara, o lumen e aplicado. 
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largo e cheio de material de aspecto mucoso, que se cora homogenea- 
mente; cilios nao foram observados nem nos animais vivos, nem nos 
cortes. As camaras prendem-se de cada lado na regiao de transi^ao 
esofago-intestino, onde um delgado ducto comunica independentemente o 
lumen de cada camara com o do tubo digestivo. 

O sangue e incolor; o vaso Dorsal origina-se junto ao septo 12/13. 
Nos animais vivos e maduros, as pulsagoes do vaso Dorsal sao percep- 
tiveis desde o segmento 13 devido a distengao do septo 12/13 pelos 
ovulos. O vaso Dorsal une-se ao Ventral por um par de comissuras ime- 
diatamente anterior as glandulas septais de 4/5 e outro par posterior a 
massa farlngea. Os celomocitos sao ovoides e achatados, medindo em 
media 26 x 13 x 6 p,. O primeiro par de nefridios prende-se ao septo 
8/9. Em cada nefridio a porgao pre-septal e volumosa, com algumas 
al?as do canal nefridial e separa-se da post-septal por uma constrigao 
ao nivel do septo. A post-septal e alongada, cerca de 2 vezes maior do 
que a pre-septal e continua-se pelo ducto de saida posterior, que apresenta 
delgada ampola terminal. Os nefridioporos dispoem-se em serie com as 
cerdas a. Os nefridios anteriores (Fig. 37) sao mais curtos e mais altos 
do que os posteriores (Fig. 38). O ganglio cerebroide (Fig. 33) e apro- 
ximadamente 1,5 vezes mais longo do que largo. 0 bordo posterior tern um 
profundo entalhe mediano separando lobos arredondados. Os bordos late- 
rals convergem para diante, terminando em ponta romba, dos lados da 
qual partem os conectivos circunfaringeos. 

Os funis seminais sao conicos quando distendidos (Fig. 34) e na 
forma de um cilindro pouco mais longo do que largo quando contraidos 
(fig. 35). Apresentam um colar bem diferenciado onde se prende um tufo 
de espermatozoides. Nos funis distendidos o comprimento medio e de 55 [x 
e nos contraidos 43 Os ductos seminais restringem-se ao segmento 12, 
onde fazem al§as irregulares, raramente enrolam-se em uma espiral aper- 
tada. Bulbo penial falta, os ductos abrem-se diretamente na superficie 
do corpo, junto ao limite inferior do clitelo, e sem glandulas associadas. 
Imediatamente antes da abertura, cada ducto seminal alarga-se em uma 
pequena camara penial. Vesicula seminal nao foi observada. Os ovarios 
sao cilindricos e macigos. Ovulos em diferenciagao, com varies nucleos, 
aparecem na cavidade de 12. Alguns exemplares apresentam um ovo bem 
diferenciado no, espago dos segmentos 12 e 13; em um unico exemplar 
o ovo situa-se em 13 e 14. Em media, o ovo atinge nas maiores dimensoes 
130 x 65 (/,. As espermatecas (Fig. 39, E) abrem-se no sulco interseg- 
mentar 4/5, na metade superior de he, sem glandulas associadas. Em 
cada espermateca o ducto e largo na metade anterior do segmento 5, 
adelgaga-se para tras, terminando numa ampola saquiforme do lado ou 
sob o esofago no segmento 6. Em um animal as ampolas situam-se em 5. 
Em nenhum animal foram observados espermatozoides nas espermatecas. 

Discussao 

Guaranidrilus oiepe tern posigao impar no genero devido a ausencia 
de peptonefridios esofagicos, posigao do poro cefalico e falta de bulbos 
peniais. Pela organizagao das cerdas, do clitelo, da musculatura parietal 
longitudinal, dos nefridios, presenga de um par de camaras na transigao 
esofago-intestino e origem do vaso Dorsal, nao ha duvidas quanto a sua 
inclusao no genero Guaranidrilus (Cernosvitov, 1937a: 148; 1937b: 281). 

O nome da nova especie deriva da lingua tupi, onde "oiepe" = unico. 
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: upidrilus maTcusae: 31, funil seminal. Guaranidrilus oiepe: 32, cerda posterior; 
, ganglio cerebroide; 34, funil seminal distendido; 35, funil seminal contraido; 

36, sefao transversal da parede do corpo; 37, nefridio anterior; 38, nefridio 
posteric ; 39, segmentos 4-8, vista dorsal; 40, esquema dos segmentos 4-7 
de perfil. 
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Abreviaturas 

CI — Camara intestinal. 
DS — Ducto seminal. 
E — Espermateca. 
EE — Espessamento epitelial 
G — Glandulas septais primarias. 
GA — Glandulas septais acessorias. 
I —• Intestine. 
0 — Esofago. 
P — Petonefridio esofagico. 
PC — Papila copulatoria. 
VS — Vesicula seminal. 
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