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ADYERTfcNCIA 

Sob a denominacdo de Papeis Avulsos inaugura o De- 
partamento de Zoologia uma nova serie, destinada particu- 
larmente a contribuigoes e trabalhos que reclamem publi- 
cacdo imediata, ou que, pela sua natureza e proporcoes, de 
algum modo destoem do carater e indole dos Arquivos. 
Como estes, os Papeis Avulsos poderdo inserir, de par com a 
produgdo dos tecnicos do proprio instituto, ou realizados em 
seus laboratdrios, trabalhos oriundos de fonte estranha, 
posto que se reconheca conveniencia em faze-lo e para isso 
se contem os recursos indispensaveis. 

Em qualquer hipotese e, porem, obvio que a repartigdo 
editora ndo assume responsabilidade no tocante as opinides 
ou fatos expostos pelos colaboradores, que gozardo de toda 
liberdade no terreno das ideias, devendo apenas conformar- 
se, no que respeita ao arranjo grdfico da materia, com as 
alteragoes que porventura se julguem necessdrias para me- 
Ihor harmonia e homogeneidade do conjunto. 

Sem compromisso no que respeita ao numero de pdgi- 
nas e epoca de aparecimento, os fasciculos da nova serie, 
conquanto autdnomos, deverdo integrar-se em volumes de 
porte aproximadamente equivalente e paginacdo seguida, 

A distribuicdo previa dos fasciculos sera feita pelos au- 
tores, de acordo com o seu criterio; a dos volumes ficard a 
cargo do Departamento, entre os institutos que com ele 
mantenham intercdmbio de publicagoes. 

Oliverio Pinto. 
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NOVA ESPECIE DO GENERO O R E G O S T O M A
Serville, 1833.

(Col.Cerambycidae)
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FREDERICO LANE

Oregostoma erythrocallum, sp. n .

§ Vermelho cereja (N.° 91 do “Code Universel des Cou-
leurs, E. Seguy), exceto a extremidade das mandibulas, os
olhos, pequena mancha do vertice da cabeca, uma faixa lon-
gitudinal mediana do pronoto, o escutelo, uma mancha
alongada em cada canto humeral extemo dos elitros, a base
e apice dos femures posteriores e espiculos das tibias pos-
teriores, que sao de cor negra. As extremidades distais dos
femures anteriores e medios sao nigrescentes; os apendices
bucais, as coxas e os processos do estemo, de um amarelo
palido; o abdomen de um vermelho mais obscurecido; as
asas inferiores amareladas com as extremidades fuliginosas.

A cabecja estreita, alongada abaixo dos olhos, confluen-
temente pontuada, na fronte canaliculada entre os olhos,
estes grandes, globulares, aproximados na fronte, um pouco
mais afastados no vertice, profundamente recortados na
margem anterior. As antenas curtas, ultrapassando o meio
dos elitros; os primeiros quatro articulos lustrosos, os se-
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guintes opacos e revestidos de curta e abundante pilosidade
escura; os primeiros seis articulos cerdosos por baixo; os
articulos 5-10 denteados em serra no apice; o escapo grosso,
cilindro-conico, com pontuagao grossa e cerdas esparsas;
articulos 2-4 com pontuagao mais fina e densa; o 3.° artxculo
linear, longo, quasi uma e meia vezes o comprimento do
escapo; o 4.° com a metade do comprimento do 3.°; 5-7 sub
iguais em comprimento ao escapo; os seguintes gradual-
mente decrescentes; o 11.° estreitado bruscamente no lado
externo do apice, dando a impressao de um pseudo-articulo.

O pronoto mais longo que largo; posteriormente estran-
gulado; grossa e densamente pontuado, a pontuagao foveo-
lada; longitudinalmente um pouco elevado na linha me-
diana, sem formar propriamente uma carena. A mancha ne-
gra longitudinal nao alcanga bem os bordos anterior e pos-
terior.

O escutelo pequeno, quasi quadrangular, estreitado um
pouco para o apice, finamente piloso.

Os elitros tres vezes o comprimento do pronoto; na base,
em conjunto mais largos que o pronoto e unidos na sutura,
os humeros bem marcados; depois do primeiro tergo larga-
mente deiscentes e rapidamente estreitados para os apices,
estes retamente truncados e armados cada um com dois
diminutos dentes, sendo o externo mais agudo e reforcado
que o sutural. A pontuagao nas regioes humerais igual a do
pronoto, de resto um pouco mais rasa e menos unida.

O processo prosternal muito levemente recurvo; redu-
zido a um estreito filete entre as covas anteriores, depois
alargando-se para o dpice, este com os cantos extemos trun-
cados e a margem distal levemente recortada. O processo
mesosternal mais largo; perpendicular de inicio, depois
curvo para o metasterno; alargado um pouco para o apice,
este com a margem distal arredondada. O metasterno curto,
bastante convexo; com uma fina linha sutural, mediana e
longitudinal, bem marcada em toda a extensao do metas-
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terno; os episternos metatoracicos cuneiformes, largos, rela-
tivamente curtos, irregularmente pontuados, com alguns pe-
los esparsos. No metasterno, com exce^ao das partes laterals,
a pontuaeao e quasi obsoleta.

O abdomen cilindriforme, muito esparsamente pontuado
e piloso, os artlculos curtos, os primeiros quatro sub iguais
em comprimento, o 5.° no apice chanfrado e revestido de
cerdas, apresentando de cada lado do chanfro uma pequena
elevacao.

As pernas com pontua§ao quasi escamosa, munida de
cerdas; os femures um tanto achatados, os anteriores sub-
iguais em comprimento as respectivas tibias, relativamente
curtos, engrossados quasi desde a base, a superficie interna
lisa, escavada; os medios uma e meia vezes o comprimento
das respectivas tibias, lineares no primeiro terco, depois
fortemente engrossados, os bordos da regiao apical interna,
onde se dobra a tibia, denteados, os dentes formados pela
pontuacjao escamosa; os posteriores quasi alcan§ando a ex-
tremidade do abdomen, mais longos que as respectivas ti-
bias, lineares do initio, depois gradualmente engrossados
para a parte distal. As tibias lineares, mais cerdosas na face
interna para o apice, em especial as anteriores, onde as cer-
das sao densas e ocupam dois ter§os da face interna. Tarsos
anteriores e medios com o primeiro articulo curto, globuli-
forme; o segundo mais achatado, um pouco mais largo e
alargado para o apice; o terceiro fortemente bilobado; o
ultimo igual em comprimento a 1-2 em conjunto.

Tarsos posteriores com o primeiro articulo longo, cilin-
dro-conico, quasi o dobro do comprimento do segundo, este
um tanto conico, sub igual em comprimento ao terceiro, que
e bilobado como os anteriores e medios; o ultimo articulo
apenas mais longo que o primeiro.

COMPRIMENTO 10 mm.; largura humeral 2 mm.

HOLOTYPO 9 na colecao do Museu Paulista sob o n."
22.977.
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LOCALIDADE-TIPO: Estado de Goiaz, Leopoldo Bulhoes,
XI.1935, R. SPITZ coll.

DISCUSSAO TAXONOMICA: A especie e afim de Oregostoma
rubricorne Serville, 1833, da qual se distingue facilmente
pela ornamentacao elitral, reduzida a duas pequenas man-
chas humerais alongadas.
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LINDOLPHO R. GUIMARAES.

Em 1907, MIRANDA RIBEIRO (1) descreveu uma especie de
Nicteribiidae, encontrada parasitando um Atalapha frantzii
Peters, no Rio de Janeiro e denominou-a Pseudelytromyia*
speiseri.

A segunda referenda a essa especie data de 1924, quan-
do FERRIS (2), encontrando numerosos exemplares machos e
femaes em Myotis nigricans Wied, de Costa Rica, redescre-
veu-a, dando magnificos desenhos da mesma.

Em 1935, CURRAN (3) referindo-se a esta especie diz
“If the figures given by Ribeiro are acurate, it seems certain

that the species figured by Ferris is different. It should be particu-
larly noted that the bristles on the first visible tergite in Ribeiro’s
figure extend little more than halfway to the tip of the second visi-
ble tergite and, in addition, the latter tergite bears half a dozen dis-
cal setulae on each side. Moreover, Ribeiro’s figure of the under side
of female shows the sternite bearing the ctenidium to be much
shorter than figured by Ferris”.

Tendo examinado o material de FERRIS, SCOTT (4), em
1936, concorda com CURRAN quanto a distin?ao do material
daquele zoologo americano e da verdadeira Basilia speiseri

(* ) — O genero Pseudelytromyia e considerado sinonimo de
Basilia pela maioria dos autores.
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sp. o material que(Ribeiro), denominando Basilia ferrisi n.
FERRIS havia redescrito como Basilia speiseri (Ribeiro) .

Entretanlo, ja em 1931, SCHUURMANS STEKHOVEN (5) fa-
zendo a discussao taxonomica entre Basilia bellardi (Ron-
dani) e Basilia speiseri (Ribeiro) , diz textualmente:

Ubrigens weicht die Abbildung, welche Ferris von B. speiseri
(Ribeiro) 9 gibt, nicht unwesentlich von derjenigen RIBEIROs von
derselben Art ab, namentlich in Bezug auf die Haare an der latera-
len Grenze des Tergites,

e mais adeante
Ich bezweifle aber (auf Grund des oben Gesagten fiber die

Behaarung der lateralen Seiten von Tergite b des 9 bei den
RIBEIROschen und FERRISschen Stiicken, auf Grund des Gesagten
fiber die Lage des Analhtigels und die Form und Lange der Haltzangen
beim $ ) , ob FERRIS Basilia speiseri RIBEIRO und die von RIBEIRO
selbst beschriebene Basilia (Pseudelytromyia) speiseri (Ribeiro)
identisch sind. Bis die Exemplare beider Autoren miteinander ver-
glichen werden und daraus erhellt, dass den Zeichnungen des einen
Verfassers nicht dieselbe Naturtreue zukommt wie denen des anderen,
nehme ich an, dass es sich hier um zwei Arten handelt, und mochte
die Art von FERRIS Basilia Ferrisi nov. spec, nennen.

Assim, vemos que Basilia ferrisi deve ser considerada
como de autoria de SCHUURMANS STEKHOVEN, 1931, e nao de
SCOTT, 1936 e a sua referencia deve ser a seguinte:

Basilia ferrisi SCHUURMANS STEKHOVEN, 1931, Zeitschr. Para-
sitenkunde, iii, p . 217.

Basilia speiseri FERRIS ( nec RIBEIRO), 1924, Ent. News, XXXV,
p. 198, PI . III.

Basilia speiseri CURRAN, 1935, Amer. Mus. Novit., n. 765, p. 4
(in part) .

Basilia ferrisi SCOTT, 1936, The Linn. Soc. Jour., Zoology, Vol.
XXXIX, n.° 267, p . 502.

Bibliografia

(1) MIRANDA RIBEIRO, A . , Alguns dipteros interessantes, Arch. Mus.
Nac. Rio de Janeiro, Vol . XIV, p. 229-239, 1907.
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DR. A. DA COSTA LIMA

Na presente nota descrevo um Ceroplastes que me pa-
rece diferente das especies ate hoje descritas. Dentre estas,
sao muito proximas; Ceroplastes immanis Green, 1935, co-
Ihido por SPITZ, em Goiaz, sobre galhos de uma planta inde-
terminada e Ceroplastes itatiayensis Hempel, 1938, encon-
trado pelo Prof. FREITAS MACHADO sobre uma planta silvestre
em Itatiaia (Estado do Rio).

Ceroplastes lepagei, n. sp.

Carapaca cerea, como se pode ver na figura, sem
segmentacao distinta; nucelo centro-dorsal, o unico visivel,
pequeno, mal diferenciado da superficie que o circunda.
cera como em itatiayensis, dura, seca, nao pegajosa, con-
servando bem a forma, mesmo em exemplares guardados
ha mais de 10 anos.

Forma esferoide; exemplares bem desenvolvidos me-
dindo de 10 a 12 mm. de comprimento, por 9 a 10 mm. de
largura e 9 a 11 de altura.

Dissolvida a carapaca cerea mediante cloroformio, o
corpo apresenta-se esferico, de cor castanha, com tegu-
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mento fortemente esclerosado e superficie luzidia. Um exem-
plar bem desenvolvido mede entao cerca de 5 mm. de com-
primento por 7,5 mm. de largura e 5,5 mm. de altura.

Area vertical, em relacao com a superficie do galho,
concava, de contomo eliptico, mais ou menos alongado. No
dorso. em relacao com nucelo central, ha uma crista saliencia
longitudinal, pouco elevada, no resto, a superficie do corpo e
regularmente convexa, exceto acima do rebordo ventral,
adiante e de cada lado; lateralmente ha 2 depressoes verti-cals, mal delineadas, que, por isto, nao chegam a formar
as 3 areas convexas bem distintas, que se vem bem emitatiayensis; adiante ha uma depressao vertical ou sulcoraso, que mal atinge o meio da altura do corpo. Corno cau-dal conico, dirigido horizontalmente para tras, com 2,75 mm.de comprimento e pouco mais de 1 mm. na parte basal (emitatiayensis o corno caudal, aproximadamente do mesmocomprimento, tern pouco mais de 0,5 mm. de espessura nabase).

As antenas medem quasi 300 y de comprimento
compoem de 6 segmentos (os 3 ultimos nao sao distinta-mente separados), com as seguintes dimensoes (em micro-nios) : 1,36; 11,63; 111,84; IV,52; V,24; VI,42.

Pernas anteriores: quadril, 150; femur, 165; tibia, 138;tarso, 74; garra, 21; digitulos das garras, relativamente ro-bustos, com o apice livre em forma de trompa, medindocerca de 35 y e excedendo a ponta da garra n’uma extensaoaproximadamente igual ao comprimento da garra.

e se
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MATERIAL TIPICO 4 exemplares apanhados em galhos
de oiti ( Moquilea tomentosa ) (1 sem o revestimento cereo) ,
Manguinhos (Distrito Federal) , X . 1938, CH. HATHAWAY col.,
n.° 4434 (vidro n.° 1535) da col. do Instituto Oswaldo Cruz
3 exemplares (1 sem o revestimento cereo) , sem qualquer
indicacao de procedencia, n.° 3880 (vidro n.° 1534) da col.
do Instituto Oswaldo Cruz.

O presente Ceroplastes e, como disse, extremamente pro-
ximo de C . itatiayensis dele, porem, se distingui, principal-
mente, pelo aspecto do corno caudal e do revestimento ce-
reo, que, na especie de HEMPEL, e distintamente dividido
em 7 placas.

C. immanis, que tambem deve ser uma especie muito
proxima, apresenta, alem do corno caudal, alias muito curto,
3 processos espiniformes curtos, de cada lado do corpo, sendo
o anterior e o mediano ligados as areas estigmaticas me-
diante faixas esclerosadas, estreitas; tais processos e faixas
nao se vem na nossa especie, nem em itatiayensis.
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ESPRCIE DE TINGIT1DEO ( HEM.)
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OSCAR MONTE
Instituto Biol6gico de S. Paulo

No presente trabalho sao descritos um novo genero e
uma nova especie de tingitideo e cujos caracteres diferen-
ciais vao abaixo assinalados.

ACANTHOTINGIS, n. gen.

Cabe?a armada com 5 espinhos erectos, longos e deli-
cados; o par posterior dirigido para os lados; o mediano
bem erecto; o anterior dirigido para frente, sendo que os
espinhos se cruzam ou se tocam, e alcancam o segundo seg-
mento antenal.

Antenas alongadas, com o 2.° segmento muito curto e o
3.° bastante longo e seis vezes maior do que o 4.°.

Bucula reticulada e fechada na frente.
Rostro curto e alcancando o mesosternito.
Pronoto moderadamente convexo, fino e densamente

puncturado;
Pronoto moderadamente convexo, fino e densamente

puncturado; tricarenado; as carenas elevadas e uniseriadas.
Vesicula quasi nula, formada pela jun^ao do colum e pouco
langada sobre a cabeca. Paranota largo, biseriado, recortado,
trazendo espinhos longos nas saliencias.
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filitros alongados, passando o abdomen, mais estreitados
atras; a area costal larga e biseriada; a subcostal larga, em
declive, com 4 carreiras de pequenas areolas; a discoidal

alcancando mais ou menos a metade dos elitros e trazendo
no apice uma elevacao espinhosa.

Patas longas e delgadas.
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Pelo aspecto do paranota recortado assemelha-se a Gym-
notingis Hacker, que nao possue espinhos nas saliencias. 0
presente genero e mais proximo de Hormisdas Distant, das
Filipinas, mas dele se afasta pelas caracteristicas do para-
nota recortado e pela presenca de um espinho no apice da
area discoidal; a vesicula e diferentemente formada. Entre
os generos americanos e talvez mais perto de Zatingis Drake.

GEKSOTIPO-Acanthotirigis apicicornis Monte

Acanthotingis apicicornis, sp. n .
Cabeca armada com 5 longos, erectos e delicados es-

pinhos; os da base dirigidos para os lados e para cima; o
mediano bastante erecto; os da frente dirigidos para frente,
e ora se cruzam ou se tocam, alcancando quasi o apice do
segundo segmento antenal.

Antenas amareladas, moderadamente longas; o I seg-
mento quasi tres vezes o comprimento do II; o III quasi seis
vezes maior que ole pouco mais de quatro vezes maior do
que o IY: o ultimo segmento dn mesmo tamanho que os dois
primeiros juntos, preto um tanto cilindrico e coberto de
pelos.

Bucula fechada na frente e reticulada.
Rostro curto e alcancando as coxas medianas.
Pronoto um tanto levantado, convexo e levemente pun-

cturado; a por<jao triangular reticulada; tricarenado; as
carenas bem distintas, levantadas, uniseriadas, as laterais
um pouco mais levantadas na frente do que atras, e um
pouco constrictas alem do meio; no ponto mais alto da
carena mediana, uma mancha preta. Paranota largo, bise-
riado, as carreiras de dentro, levemente maiores do que as
externas; sinuoso, reflexo, com 3-4 espinhos, sendo que os
dois anteriores sao bem maiores; a coloracao destes espi-
nhos varia, como varia o numero deles. Vesicula pequena,
apertada. levemente avan<jada sobre a cabeca, formada pela
elevacao dos lados do colum, sendo este formado de duas
carreiras de pequenas areolas.
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filitros longos, levemente reflexes, sinuosos, com as mar-
gens extemas serreadas, bem mais estreitados atr&s; area
costal larga, levantada na parte basal, biseriada na sua tota-
lidade, salvo as ultimas carreiras que sao de uma s6 carreira
de celulas, um ou outro exemplar apresenta uma carreira
irregular de celulas, triseriada; subcostal levemente exca-
vada, em declive, 3-4 areolada, mas formada de minusculas
areolas; discoidal triseriada na sua maior largura, excavada
com as nervuras limitrofes bem salientes e trazendo no
apice uma pequena elevacao espinhosa; sutural formada de
celulas largas e foscas.

Colorido geral amarelo palha, salvo o 4.° segmento ante-
nal, uma mancha no centro da carena mediana, os tarsos e
o espinho do apice da area discoidal que sao escuros.

HOLOTIPO (macho) e alotipo, (femea), e 18 paratipos, co-
letados pelo autor em uma rubiacea, em S. Paulo, Capital,
no dia 19-V-1940. A especie vivia juntamente com Lepto-
pharsa patria D & H. Tipo e paratipos na colecao do autor.
Um paratipo no Instituto Biologico.
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P A P E I S A V U L S O S
DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

ESTUDO SOBRE PERNAS DE ADELOCEPHAL1DAE.
( Lepidoptera)

p o r

JOSE OITICICA FILHO.
(Com 15 estampas e 1 figura no texto)

ORIGEM E OBJETIVOS DO PRESENTE ESTUDO.
Este estudo, feito sobre patas de lepidopteros da familia

Adelocephalinae (1), nasceu logo apos o que publiquei em
1938, confrontando com BOUVIER, 1931.

No referido trabalho nas “Consideracoes gerais”, criti-
quei alguns senoes no trabalho de BOUVLER, 1931. Passaram-
me despercebidas, no entanto, algumas afirma^oes feitas por
BOUVIER sobre as patas de Adelocephalidae (Syssphingidae
como chama sem razao, BOUVIER).

Passo a transcrever alguns trechos do trabalho de BOU-
VIER, 1931. Leio pagina 12:

Tableau des Syssphingides.
A — Tibias de certaines pattes armies d’une or plusieurs

epines au bout distal (fig. 10 et 17) .
R — Cette armature reduite a une epine qui occupe

Vangle antero-externe du tibia anterieur (fig. 10) ,
ce tibia avec une epiphyse a longs poils qui est
rudimentaire ou nulle chez la $ . Etc . . .

(1)
_ 0 nome Adelocephalidae seri justificado em trabalho

meu a sair brevemente.
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1 — Anisota Huebner.
B’ —- L’armature comprend: aux tibias anterieures une

epine externe et une interne, aux tibias moyens,
qui sont tres courtes, une antero-externe et deux
antero-internes (fig. 17), etc. . .

2 — Giacomellia Bouvier.
A’ — Tous ies tibias inermes, a peu pres aussi longs que

le tarse, les anterieures avec epiphyse dans les deux
sexes (fig. 6).

Seguem-se contidos na subdivisao principal A’ os generos :
3 — Syssphinx Huebner.
4 — Eacles Huebner.
5 — Schausiella Bouv.
6 -— Citheronia Huebner.

A pag. 15, ao tratar de Anisota :
“Tibias des patles anterieures armees distalement

d’une forte epine externe, parfois, d’une interne bien plus
reduite; etc. . .

A pag. 27, ao tratar dos caracteres do genero Syssphinx :
“Chez les adultes (fig. 26, p. 35) par le front etroit,

triangulaire, a lobe inferieur saillant en avant comme dans
les Giacomellia, par les pattes dont les tibias sont tous
inermes, plus ou moms de la longueur du tarse, les ante-
rieures avec une epiphyse a longs poils toujours develo-
pee dans les deux sexes”.

A pag. 193, ao tratar dos caracteres da sub-familia
Arsenurinae (erradamente chamada Rhescyntinae, por
BOUVIER) :

" Les tibias sont inermes, l’epiphyse (fig. 76, p. 219)
des anterieures presque toujours une comune dans Cithe-
ronia et Schausiella”.

Ja anteriormente, BOUVIER, 1930, p. 553, dizia:

“Ainsi compris ,le genre Syssphinx se rapproche des
grands Ceratocampides et differe des autres par ses tibias
deprouvous 1’epines; etc

Na pagina 554, do mesmo trabalho, a tratar da definicao
do genero Giacomellia dizia:
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“Mais combien differentes sont les pattes! Ici,
contrairement a ce que l’on observe dans tous les autres
Ceratocampides, les tibias des pattes anterieures, et sur-
tout ceux des pattes de la deuxieme paire, sout bien plus
courts que les tarses, les primiers sont armis de deux
fortes epines distales et les seconds de trois, deux inter-
nes et I’autre externe. Ces dernieres sont plus longues que
Varticle lui-meme qui est dilate et plus court que le pre-
mier article tarsien.”

Todos os grifos sao meus.
O PRESENTE ESTUDO TEM POR OBJETIVOS I

a) Corrigir erros nos trabalhos de BOUVIER, sobre patas de Adelo-
cephalidae, contidos em resumo nas cita^oes acima grifadas.

b) Dar figuras copiadas do natural, por projegao da preparagao, de
patas de Adelocephalidae, nas sub-familias Adelocephalinae e
Arsenurinae.

c) Chamar a atensao, para a morfologia interessante das patas dos
generos Paradaemonia e Dgsdaemonia.

d) Mostrar serem as duas sub-familias citadas, possuidoras de
patas tipicas para cada uma delas.

e) Mostrar, qui^a pela primeira vez, uma caracteristica morfolo-
gica, do quarto segmento tarsal nas femeas de Adelocephalidae,
caracteristica estensivel a super-familia Saturnioidea e que pa-
rece ser uma das boas defini^oes desta super-familia.

ERROS DE BOUVIER

(Ver as partes grifadas das transcribes acima).
Pode parecer estranho refira-me eu especialmente aos

erros de BOUVIER. Nao me move o desejo de menoscabar a
obra fecunda deste naturalista. Sendo porem, ele, o ultimo
a contribuir, com grandes trabalhos sobre a familia em apre-
qo e com toda a certeza o autor seguido pelas novas gera-
Soes, e meu dever mostrar publicamente, serem os seus estu-
dos morfologicos insuficientes e muitas vezes errados. £ste
meu dever cresce de vulto, ao se saber que eu e alguns cole-
gas brasileiros, pretendemos remodelar a parte sistematica
da familia Adelocephalidae. Sistematica ao meu ver e
ciencia e como tal, procurarei fazer as coisas cientificamente.
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Retifico os erros de BOUVIER com as afirmacoes seguintes:
a) As patas das especies dos generos (tomadas no senso de BOUVIER,

1931) Syssphinx, Eacles, Schausiella, Citheronia, nao tem todas
as tibias inermes. As tibias do segundo e terceiro par de patas
em todos os generos acima sao armadas com 2 esporoes (1), si-
tuados no apices das tibias. Estes esporoes sao chamados elt e2
nas Estampas 1 a 5 do presente trabalho. Comprimentos apro-
ximados destes esporoes, em milimetros, no quadro abaixo:

3.° parEspecies 2.° parEstampas

Anisota virginiensis ex = 0,27
e2 = 0,31

ex = 0,19
e2 = 0,24

1

Giacomellia ex = 0,42
e2 — 0,51

1

Syssphinx molina ex = 0,54
e2 - 0,63

ex — 0,69
e2 = 0,69

2

Eacles imperialis
magnifica

= 0,87
e2 = 0,96

ex - 0,81
e2 = 0,87

3

Schausiella janeira ex = 0,66
e2 = 0,66

ex — 0,60
e2 — 0,66

4

Citheronia regalis 5 ex — 1,00
e2 = 1,00

e x = 1,00
e2 = 1,14

Ja no meu trabalho de 1938, figurei (est. 1, figs. 5, 6) , as
tibias medias e posteriorcs de E. Lauroi com os esporoes
ei e e2.
b) As patas das especies dos generos, Paradaemonia, Copiopteryx

( Eudaemonia em BOUVIER, 1931), Arsenura ( Rhescyntis em BOU-
VIER, 1931), Rhescynthis ( Machaerosema em BOUVIER, 1931),
Loxolomia, Dysdaemonia, nao tem todas as tibias inermes,
afirma BOUVIER, 1931, pag. 193. (Ver tran.scri?6es acima).

como

(1) — Spur dos ingleses — Ver Snodgrass, 1935, pp. 56-57.
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Nesta sub-familia a afirmacao de BOUVIER ainda e mais
absurda, pois os esporoes apicais das tibias do l.° e 3.° par
de patas sao maiores do que na sub-familia anterior. Ainda
ha mais, nos generos Paradaemonia e Dysdaemonia as tibias
do 3.° par de patas tem dois pares de esporoes como se ve
nas Estampas 10 e 11. O quadro abaixo da as dimensoes
em milimetros dos esporoes das tibias nos generos nele des-
criminados:

Especies Estampas j 2.° par 3.° par

e1 = 1,00 e i = 1,17
Copiopteryx semiramis 6 e2 = 1,47 e 2 = 1,01

= 1,80 e 1 = 1,86
Arsenura hercules 7 e2 — 2,50 c 2 — 2,70

ex — 1,05 e j - 1,08
Rhescyntis martii 8 e2 = 1,86 e 2 = 2,04

Cj = 1,05 e 1 — 1,29
Loxolomia serpentina 9 e2 = 1,65 e 2 — 1,65

e\= 0,45
e’2 = 0,99e1 = 0,93

10Dysdaemonia boreas e\= 1,26e2 — 1,32
e’2 = 1,53

e\= 1,14

ei = 1,05 | e\= 1,17
e2 - 1,59 I et = 1,26

Co = 2,01

11Paradaemonia pinto

c) O genero Anisota, assim como qualquer outro dos generos estu-
dados no presente trabalho, nao tem esporoes (Spine distal de
BOUVIER ) nas tibias anteriores, como afirma BOUVIER nas trans-
cribes acima. Tambem o genero Giacomellia nao foge 5 regra e

tibias anteriores nao tem esporoes. ( dois! segundo BOUVIER).as
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Os espinhos (epines) de BOUVIER, parece-me serem apd-
fises das tibias formadas na regiao da articulagao tibio-
tarsal. £ a propria parede da tibia que se alonga, na citada
regiao, dando a aparencia de espinho. Estes alongamentos
das tibias aparecem designados pela letra a nas figuras do
presente trabalho. £ste alongamento e pronunciado princi-
palmente em Anisota (est.1, figs. 4, 5, 6; est. 12, fig. 4). Mas
ele aparece tambem, nas tibias dos segundos e terceiros pa-
res ao lado dos verdadeiros esporoes ei e e2 ! Ver principal-
mente a figura 4 da estampa 12, da femea de A. stigma.

Em Giacomellia (est. 1 figs. 1, 2, 3 e 7) a tibia anterior
tem tambem dois alongamentos como em Anisota. A tibia
do segundo par, caracteristica do genero, nao tem 3 espinhos
como disse BODVIER. Tem (v6r figs. 2 e 7 da est.1) dois espo-
roes, ei e e2, sendo e2 muito mais largo e comprido que e\.

O outro espinho de BOUVIER e uma grande apofise (a )
da articulagao tibio-tarsal, analoga as estudadas em Anisota.
Reproduzo na estampa 1, figura 8, uma fotografia tirada de
BOUVIER, 1931, da tibia media de Giacomellia. Nota-se ser a
figura de BOUVIER errada.Os esporoes das tibias, aqui no caso
os espinhos (epines) de BOUVIER, sao como se sabe, processos
moveis multicelulares da parede da tibia, com uma CA-
MADA de celulas epidermimais de formagao. Ora, as apofi-
ses “a” discutidas nao sao processos moveis, nao t&m a
membrana que Ihes da a mobilidade caracteristica. Nas fi-
guras aparecem as insercoes com clareza.

As apofises “a” aparecem ainda com algum desen-
volvimento nos generos Eacles (est. 3, figs. 2 e 3) e Cithero-
nia (est. 5, fig. 3).

EXPLICA£A0 DAS FIGURAS

Parte geral :

As patas representadas, vao do femur ao pretarsus, nao discuto
nem represento a coxa e o trochanter. As patas pertencem ao lado
direito dos insetos e estao tddas na mesma posigao em relagao
femures e tibias. Os tarsdmeros e pretarsos apresentam posifoes di-

aos
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ferentes devida a sua extrema mobilidade na prepara^ao. Mas isto
em nada dificulta as comparafoes e ate pelo contrario, pode auxiliar
a compreensao de certas extruturas mais complicadas, como a do
pretarsus.

Os femures das patas medias em todos os generos examinados
sao maiores em comprimento do que o femures das outras patas.

De modo que e facil separar nos generos e espdcies estudadas, as
patas medias das posteriores, as unicas que se prestam a confusao.

Como o numero de especies por mim examinadas, esta longe de
ser completo, pode a regra acima nao ser absoluta. £ preciso pois se-
parar sempre a pata media da posterior e verificar com cuidado a
regra citada.

As tibias das patas posteriores, sao, em geral, maiores em com-
primento do que as tibias das outras patas. Achei-as iguais a da pata
media em Syssphinx molina, nos quadros dados a seguir.

Todas as tibias em todos os generos, exceto (?) a tibia anomala
do 2.° par em Giacomellia apresentam junto da regiao basal, oposto
a regiao condilar um orgao (ob) que denomino orgao basal da tibia.
Este orgao, aparece em varias posi?oes nas figuras do presente tra-
balho e tem mais ou menos a mesma forma nos diferentes generos.
Possuem sempre alguns pelos que aparecem nas figuras. Parece ser
este orgao um orgao sensitivo, talvez um sensillum scolopophorum da
classificasao de SNODGRASS, 1935, p. 514 — 515. Este 6rgao, como se
ve nas figuras, esta situado numa depressao da tibia, talves uma
depressao timpanal. Este orgao basal ja aparece representado no meu
trabalho de 1938.

Os esporoes das tibias indicados e1 e e2 apresentam-se
sempre com e1 menor que e2 no maximo igual. Isto se ve claramente

figuras e nos quadros dados anteriormente no presente trabalho.
Os pretarsos apresentam a mesma extrutura. Para estrutura geral

do pretarsus ver as figuras 1 e 2 da estampa 13.
Nestas figuras aparecem em grande escala os pretarsos de fe-

de alguns Adelocephalidae. Notam-se os componentes tipicos

nas

meas
dos pretarsos na familia em estudo.

0 apodema tendao ( t) do musculo flexor das unhas que vai ate
a tibia e femur onde fica situado o dito musculo, tendao figurado

apenas em parte. A placa unguitractor (utr) presa por um lado ao
apodema tendao e por outro aos pulvilli (pv) e por meio de uma
membrana ao arolium (ar), tudo isto pela face ventral e pela face

dorsal as unhas ( unques ou onychia).0 unquitractor esta coberto de
escamosos como aparecem nas figuras, talves orgaos sen-processos

sitivos, sensilla squamiformia da classifica?ao de SNOGRASS, 1935,
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Estas escamas segnem-se as vezes, em muito menor numero pela
membrana qoe vai at6 ao arolium, aparecendo em grande quanti-
dade bem na base do arolium.

As vezes segne-se ao unguitractor um esclerito denominado planta
( pi) (fig. 3, est. 12), esclerito que pode aparecer ou nao, em certas
patas de rnna mesma especie.

O arolium apresenta aspectos diferentes e um estudo compara-
tive mais profundo mostrara qual a sua importancia na sistematica.
Todos apresentam, em comum, uma placa basal (arp) com uma alga
Ventral e fortemente quitinisada. Esta al?a de base quitinisada ve-se
com clareza em alguns desenhos em que o arolium aparece de lado;
ver est. 7, fig. 2; est. 6, fig. 3; est. 5, figs. 1, 2, 3; est. 4, fig. 2;
est. 3, fig. 2, est. 2, figs. 1, 2 e 3.

Na face dorsal do pretarsus notam-se as unhas (n) e pr&so &
parte membranosa que vai ter ao arolium nota-se o empodium (emp)
com uma base da qual parte um espinho dirigido dorsalmente entre
as unhas.

As unhas articulam-se no unguifer (unf ) , pe?a apical e ventral
do ultimo tarsomero imediatamente acima do unguitractor do pre-
farso. A forma do unguifer e em geral a que aparece nas figuras,
com o aspeefo de cogumelo. Os ultimos tarsomeros possuem no .
iipice cerdas (c) em numero de duas em geral podendo haver
exce?oes.

Em todas as patas desde o femur ate o ultimo segmento do
tarso ha processos designados por “s” nas figuras e que me pare-
cem serem processos unicelullares setae em SNODGRASS, 1935, p. 57.
Nao desenhei estas setae nos femures e foram omitidas em alguns
outros desenhos. Na subfamilia Arsenurinae, alem das setae ha ou-
tros processos mais curtos e grossos, designados por “e” nas figuras,
processos estes que permitem a primeira vista separar as duas sub-
familias; ver as estampas 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Serao espinhos, isto e, processos multi-celulares ou serao setae
modificados?

Parecem-me verdadeiros espinhos de origem diferente das setae.
Todas as tibias do primeiro par possuem epifises (ep), processos

estes reduzidos em Anisota, principalmente nas femeas.
Nos desenhos do presente trabalho nao 6 possivel comparar

formas das epifises por nao estarem todas na mesma posi?ao. Sao,
em geral, depois de fervidas na potassa e livres dos pelos externos,
coberias por uma camada de pelos curtos e finos, dando um aspecto
aveludado ao orgao em questao.

Estes pelos nao foram desenhados na maioria das figuras,

as

mas
sua disposi?ao geral aparece claramente nos desenhos das estam-a
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pas 3 e 5. A parte das epifises em contacto com a tibia e desnuda e
mais quitinizada como pode-se ver nas estampas citadas.

PARTS: ESPECIAL:
Nesta parte tocarei apena sem certos pontos ainda nao vistos

anferiormente.
Estudarei somente agora, patas de machos, pois, falarei a seguir

s6bre as femeas.
As especies escolhidas, foram principalmente as de facil classi-

fica?ao, para nao haver dtividas na ordem sistematica. Por falta de
material nao foi desenhado o genero Grammopelta, falta esta, que
esperamos sanar em breve num trabalho separado.

G8sero ANISOTA Hiibner, 1820 (1)
(Est. 1, figs. 4, 5 e 6)

Darei apenas um quadro das dimensoes dos diversos segmentos
das patas, em milimetros, medidos at6 o final das inserpoes que
aparecem nas preparacoes por transparency, e que nos desenhos
sao vistas pontilhadas. Medidas em Anisota virginiensis (Drury,
1773), macho, exemplar numero 227, preparasao com o mesmo
numero na minha cole?ao.

P. media P. posteriorP.anterior

Femur 2,502.602,50

2,40Tibia 2,10 2,30

0,90Tarsomeros 1 0.75 0.75

0.570,45 0,452

0,36 0,390,393

0,320.33 0.334

0,63 0,660,515

— Tibias medidas ate o dpice do maior processo designado a no
desenho.

(1) — As datas de Hiibner sao dadas de acordo com Hemming,
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Genero GIACOMELLIA Bouvier, 1930
(Est. 1, figs. 1, 2, 3, 7 e 8)

Genero caracterisado pelas tibias das patas medias. Tibia muito
curta e larga, em relagao as demais tibias da familia; dois esporoes
e1 e e2, anormais, talvez homologos dos outros homonios na familia.
0 esporao e2 largo e grande (0,90 mm.), apical. 0 esporao e1 fino e
pequeno (0,60 mm.), inserido aproximadamente no meio da tibia.
A situagao destes esporoes e bem diversa dos seiis homonios que
sao sempre apicais. Esta tibia com uma grande apofise a, que BOU-
VIER chamou de espinho. Femur da pata media muito largo em
relagao aos outros da familia. Na figura 8 damos uma copia da mesma
tibia como foi representada por BOUVIER, 1931. Como se ve a figura
de BOUVIER esta errada. No quadro abaixo medidas em milimetros
dos comprimentos dos diversos segmentos das patas, com as tibias
medidas ate a ponta das respectivas apofises a.

P.media P. posteriorP.anterior

Femur 2,80 2,85 2,67

Tibia 2,34 1,44 2,82

Tarsomeros 1 1,321,53 1,89

0,84 0,840,842

0,66 0,63 0,633

0.45 0,45 0,514

0.66 0,605 0,60

Medidas em Giacomellia bilineata (Burmeister, 1878), macho,
exemplar numero 194 da colegao ARP, no Museu Nacional.

Genero SYSSPHINX Hiibner, 1819
(Est. 2, figs. 1, 2 e 3)

Figuro as patas de Eacles magnifica Walker, 1855. Exemplar
macho, numero 176, preparagao com o mesmo numero, ambos na
minha colegao. Quadro das medidas dos comprimentos, em milime-
tros, dos segmentos das patas.
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P. anterior P.media P. posterior

Femur 6,78 6,307,35

Tibia 5,70 5,82 5,82

Tarsomeros 1 2,10 2,40 3,12

2 1,02 1.261,08

3 0,90 0,90 0,99

4 0,780,75 0,71I
5 1,35 1,291,41

Genero EACLES Hubner, 1819
(Est. 3, figs. 1, 2, e 3)

Figuro as patas de Eacles magnifica Walker, 1855. Exemplar ma-
cho, numero 176, prepara?ao com o mesmo numero, ambos na minha
colecjao. Quadro das medidas dos comprimentos, em milimetros, dos
segmentos das patas.

P. media P. posteriorP.anterior

7,65 8,25 7,95Femur

Tibia 6,30 6,24 7.11

2,61 3,18Tarsomeros 1 3,84

1.35 1,50 1,742

1,201,05 1,353

0,96 0,990,814

5 1.74 1,74 1,65
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Genero SCHAUSIELLA Bouvier. 1930

(Est. 4, figs. 1, 2 e 3)

Neste genero, pelo menos no exemplar figurado, as cerdas c do
ultimo tarsomero apresentam-se em numero variado. Nas figuras da
cstampa 4 contamos 6 para a pata anterior, 6 para a media (3 apa
recem na figura, visto o tarsomero de lado) e 8 para a posterior. 0
fato importante ao meu ver, e existirem mais de duas cerdas, pois
nos outros generos por mim examinados a regra geral e duas. Exem-
plar figurado de Schausiella janeira (Schaus, 1892), macho, numero
237 na minha cole?ao, numero igual para a preparacao.

Quadro das medidas analogo aos outros ja feitos

P. anterior P.media P. posterior

Femur 6,18 7,05 6,51

Tibia 5,40 5,25 6,48

Tarsomeros 1 2,07 3,002,31

2 1,05 1,20 1,38

0,90 0.9G 1,053

0,66 0,81 0,874

1,35 1,385 1,32

Genero CITHERONIA Hiibner, 1819

(Est. 5, figs. 1, 2 e 3)

Exemplar figurado e medido, numero 236 da minha colecao e
preparapao de igual numero. Especie Citheronia regalis (Fabricius
1793) , macho.
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P. posterioiP. mediaP.anterior

Femur 7,717,50 8,58

Tibia 7,656,39 6,30

Tarsdmeros 1 3,212,31 2,64

2 1,20 1,38 1,68

1,293 1,080,96

4 0,78 0,91 1,05

0,815 1,81 1,77

Genero COPIOPTERYX Duncan, 1841

(Est. 6, figs. 1, 2 e 3)

Especie figurada e medida Copioteryx semiramis Cramer, 1775,
macho, exemplar 253 da minha cole?ao e prepara?ao de igual
numero.

Quadro com medidas em milimetros, como nos anteriores.

P. anterior P. media P. posterior

Femur 6,39 7,17 6,81

Tibia 2,64 6,15 6,60

Tarsomeros 1 1,98 2,37 2,71

1,05 1,211,052

0,90 0.960,873

0,69 0,75 0,784

5 1,26 1,261,11
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Genero ARSENURA Duncan, 1841
(Est. 7, figs. 1, 2 e 3)

Especie figurada e medida Arsenura hercules Walker, 1855, ma-
cho. Exemplar numero 193 da minha cole?ao. Preparapao com o
mesmo ntimero.

P. posteriorP.mediaP.anterior

9.60Femur 11.049,39

Tibia 9,488,407,62

Tarsomeros 1 4,803,812,94

2,042 1,741,65

1,50 1,623 1,38

1,11 1,234 1,05

5 1,98 2,07 2,04

Genero RHESCYNTIS Hubner, 1819
(Est. 8, figs. 1, 2 e 3)

Especie figurada e medida Rhescyntis martii (Perty, 1834).
Exemplar numero 195 da minha cole<?ao. Prepara?ao de igual numero.

O quadro abaixo da as medidas dos comprimentos dos segmen-
tos das patas, como os anteriores.

P.anterior P.media P. posterior

Femur 6,48 7,68 7,08

Tibia 5,34 5,85 7,11

Tarsomeros 1 2,55 2,88 3,39

2 1,29 1,35 1,59

3 1,08 1,08 1,17

0,814 0,90 0,96
1,295 1,29 1,38
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Genero LOXOLOMIA Maassen, 1869

(Est. 9 figs. 1, 2 e 3)
Especie medida e figurada Loxolomia serpentina Maassen, 1869.

Exemplar macho, numero 186 da minha colefao. Preparagao de
igual numero. Quadro abaixo, de medidas, como os anteriores.

P. posteriorP.mediaP.anterior

Femur 5,856,30 6,60

Tibia 4,86 5,25 5,94

Tarsomeros 1 2,912,372,04

2 1,081,02 1,44

3 0,81 0,81 0,99

4 0,69 0,69 0,75

5 1,26 1,26 1,35

MORFOLOGIA ESPECIAL NOS GENEROS Paradoemonia BOUVIER, 1925

E Dysdoemonia HUBNER, 1819

Ao examinar as patas de Paradoemonia pinto (Westwood, 1853)
e Dysdoemonia boreas (Cramer, 1775) notamos uma particularidade
muito interessante nas tibias do terceiro par. Esta particularidade
consiste em ter as tibias em questao 2 pares de esporoes, et e e2
apicais normais e e\ e e’2 situado a cerca de 1,65 milimetros do
dpice em D. boreas e a cerca de 1,60 milimetros em P. pluto (Ests.
10 e 11, fig. 3). Estes esporoes secundarios s6 encontrei-os ate agora
nestes dois generos da familia em estudo. Os esporoes e’ de D. boreas
sao bem diferentes em comprimento e\ com 0,45 e e’2 com 0,99 mm.;
isto e e’2=2,2e’1 ao passo que em P. pluto e\—i ,14 mm. e e’2=l,17,
isto e, quasi iguais, porem ainda e’, > e\. Estes esporoes conservam a
mesma particularidade geral dos esporoes e, qual a de ser os espo-
roes ex menores que os e2, no minimo iguais. Quadro das medidas
dos comprimentos dos segmentos das patas, como nos anteriores. Em
Dysdoemonia boreas (Cramer, 1775), exemplar macho, numero 192
na minha colecao e prepara?ao de mesmo numero.
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P. posteriorP. midiaP.anterior

6,607,35Femur 6,30

6,365,55Tibia 4,95

3,332,82Tarsomeros 1 2,22

1,441,201.142

1,080,930,903

0,810,780,754

1,261,351,235

Em Paradoemonia pluto (Westwood, 1853), exemplar macho,
numero 184 na minha cole?ao e preparagao de mesmo numero

P. anterior P. posteriorP. media

Femur 6,51 6,607,35

Tibia 5.31 5,55 6,75

Tarsomeros 1 2,52 2,82 3,60

1.172 1,23 1,50

0,903 0,90 1,08

0,754 0,78 0,87

1,145 1,23 1,20



33J. OITICICA FILHO — Eatudo sobre pernas de Adelocephalidae

S6BRE O PENULTIMO TARSOMERO DAS PATAS ANTERIORES, NAS F&MEAS

0 penultimo tarsdmero das patas anteriores das femeas de Ade-
locephalidae apresentam um aspecto bem diferente do mesmo tar-
sdmero nos machos. Nas figuras das estampas 12 e 13 e na estampa
14, aparece este fato claramente. O penultimo tarsdmero das patas
anteriores apresenta um aspecto de crescente com cada ponta ar-
mada de um grande espinho tarsal designado et nas figuras (1). Cor-
respondentes a estes espinhos o ultimo tarsdmero apresenta na sua
base uma regiao i. Esta regiao apresenta um rebaixo mais piloso que
o resto do tarsdmero no qual parece inserirem-se os espinhos tarsais
do penultimo tarsdmero.

Esta morfologia particular das patas anteriores, parece ser ex-
clusiva da super- familia Saturnoidea. Encontrei a mesma morfolo-
gia em outros generos desta super-familia, como Automeris, Roths-
childia e outros. Um estudo futuro mais aprofundado mostrara aid
que ponto este carater morfologico das femeas poderd elucidar ques-
toes de sistematica e filogenia. Nas explicates das estampas estao
discriminados os generos e especies representados.

SdBRE A DIFERENCIA5AO DAS SUB-FAMiLIAS ADELOCEPHALINAF. E

ARSENURINAE PELAS PATAS

A sub-familia Adelocephalinae J. Oiticica F., 1939 com os gene-
ros: Anisota Hiibner, 1820; Giacomellia Bouvier, 1930; Syssphinx
Hiibner, 1819; Adelocephala Boisduval; Eacles Hiibner, 1819; Schau-
siella Bouvier, 1930; Citheronia Hiibner, 1819; e a sub-familia Arse-
nuritiae Jordan, 1922 com os generos Copiopteryx Duncan, 1841;
Arsenura, Duncan, 1841; Rhescyntis Hiibner, 1819?; Loxolomia
Maassen 1869; Grammopelta Rothschild. 1907 (sob reserva) ; Para-
doemonia Bouvier, 1925; Dysdaemonia Hiibner, 1819, distinguem-se
a primeira vista pelas patas.

Os caracteres diferenciais nas patas sao:
1 Os tarsomeros de Arsenurinae teem espinhos designados e
figuras do presente trabalho, espinhos que nao existem em Ade-

locephalinae.
2 A rela?ao entre os comprimentos das tibias das patas md-

dias e posteriores e os comprimentos dos esporoes e das respectivas

tibias e maior em Adelocephalinae do que em Arsenurinae.

nas

(1) Na fig.1 da est. 14 aparece uma anomalia. Ha 2 espinhos
et de um dos lados do aludido tarsomero.
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3 — A relafao —— dos esporoes das tibias e maior em Arsenu-
el

rinae do que em Adelocephalinae. Isto alias nota-se logo a um
simples olhar das figuras, pois os esporoes e2 e1 de Adelocephalinae
sao quasi iguais e muito diferentes em Arsenurinae.

Passo a estudar os caracteres 2 e 3 com mais detalhes.
t

Relagao ——e2
Chamo t o comprimento de uma tibia e e2 do respectivo esporao.
Escrevo — m

e 2
(1) e dai: t= me2

Represento graficamente, em rela^ao a um sistema cartesiano
ortogonal, as varia^oes de t em relatjao a e2 para as patas medias
(Est. 15, fig.1) e para as patas posteriores (Est.15, fig. 2).

Deixo de lado, nas patas medias, a tibia anomala de Giacomellia,
no qual os esporoes e2 e e1 parecem nao homologos dos seus homo-
nimos nos outros generos. Sendo m o coeficiente angular das retas
representadas pela equafao (1), para um maior valor de m corres-
ponde um maior angulo das retas (1) com o eixo das abcissas.

Nos graficos 1 e 2 da estampa 15, as retas a, b, foram tra?adas
respectivamente para o maximo e o minimo de m em Adelocephalinae.

As retas c, d, foram tracjadas respectivamente para o maximo e o
minimo em Arsenurinae. Nota-se portanto, com um simples olhar,
no grafico, a verdade do carater 1 : m e maior em Adelocephalinae do
que em Arsenurinae.
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e2Relacao — Esta relafao 6 maior para Arsenurinae.
el

1 mm.

e
1

e2
Relas a e b maximo e minimo de para Arsenurinae.

el
Retas c e d idem para Adelocephalinae.
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Chega a ser quasi igual em Giacomellia e Loxolomia nas patas
posteriores, assim mesmo 6 um pouco maior em Loxolomia. Dou um
grafico, est. 15, para as patas posteriores, analogamente ao que fiz

para a relapao —— Estes estudos graficos sao evidentemente ume2
ensaio e so poderao adquirir um carater imutavel quando um nu-
mero muito maior de especies das sub-familias em estudo for exa-
minado. Penso, no entanto, terem algum significado morfologico,

sistematico e quiga filogenetico.
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EXPLICACAO DAS ESTAMPAS

Estampa 1 (1)

Figs. 1, 2, 3 — Patas anteriores, medias e posteriores de Giacomellia
bilineata. Macho.

Figs. 4, 5, 6 — Idem de Anisota virginiensis.Macho.
Fig. 7 — Tibia da pata media de Giacomellia bilineata. Macho.
Fig. 8 — Copia da figura dada por Bouvier 1931, da tibia da pata

media de Giacomellia bilineata.
(1) — Todos os desenhos feitos pelo autor, em t6das asestampas.
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Estampa 2

Figs. 1, 2, 3 — Patas anteriores, medias e posteriores dc Syssphinx
molina. Macho.

Estampa 3

Figs. 1, 2, 3 — Patas anteriores, madias e posteriores de Eacles
magnifica. Macho.

Estampa 4

Figs. 1, 2, 3 — Patas anteriores, medias e posteriores de Schau-
siella janeira. Macho.

Estampa 5

Figs. 1, 2, 3 — Patas anteriores, medias e posteriores de Citheronia
regalis. Macho.

Estampa 6

Figs. 1, 2, 3 — Patas anteriores, medias e posteriores de Copioteryx
semiramis. Macho.

Estampa 7

Figs. 1, 2, 3 — Patas anteriores, medias e posteriores de Arsenura
hercultes. Macho.

Estampa 8

Figs. 1, 2, 3 — Patas anteriores, medias e posteriores de Rhescyntis
martii. Macho.

Estampa 9

Figs. 1, 2, 3 — Patas anteriores, medias e posteriores de Loxolomia
serpentina. Macho.

Estampa 10

Figs. 1, 2, 3 — Patas anteriores, medias e posteriores de Dysdae-
monia boreas. Macho.
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Estampa 11
Figs. 1, 2, 3 — Patas anteriores, medias e posteriores de Paradae-

monia pluto. Macho.
Estampa 12

Patas de femeas

Fig. 1 — Tarsomero 4 e 5 e pretarso de Schausiella janeira.
Fig. 2 — Idem de Anisota stigma.
Fig. 3 — Idem de Syssphinx molina.
Fig. 4 — Pata de Anisota stigma.

(Escala A para a fig. 4. Escala B para as figs. 1, 2 e 3)

Estampa 13

Patas de femeas

Fig. 1 — Tarsomeros 4 e 5 e pretarso de Citheronia regalis.
Fig. 2 — Idem de Eacles magnifica.

Estampa 14

Patas de femeas

Fig. 1 — Patas, a comegar da tibia, de Rhescyntis martii. Exemplar
249 da minha colefao.

Fig. 2 — Idem de Dysdaemonia boreas. Exemplar 251 da minha
colepao.

Fig. 3 — Idem de Paradaemonia pluto. Exemplar 252 da minha
cole?ao.

Estampa 15

Graficos explicados no texto
A — Anisota
C — Citheronia
Co — Copiopteryx
D — Dysdaemonia
E — Eacles
G — Giacomellia
L — Loxolomia
P — Paradaemonia
R — Rhescyntis
S — Syssphinx
Sc — Schausiella

Abreviacoes:
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P A P E I S A V U L S O S
DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S . PAULO - BRASIL

QUATRO NOVOS GENEROS DE LANIATORES DO BRASIL

p o r

C. DE MEIJLO-LEITAO

Os Opilioes Laniatores, como animais estenobioticos e
criptozoicos, apresentam sempre uin habitat muito restrito,

sendo, porisso mesino, de uma grande importancia zoogeo-
grafica, nao superada por nenhum outro grupo zoologico.

Cada novo sitio explorado traz sempre novas especies e
mesmo novos generos. Do material que me foi gentilmente
oferecido pelo prof . Dr. HUGO DE SOUSA LOPES e pelos senho-
res AUGUSTO RUSCHI e MARIO ROSA destaco as especies que
sao tipos de novos generos, para descrever na presente nota.

BELEMNOMETUS, g. n. (Cosmetinarum)

Corpo pequeno. Patas longas e delgadas nos dois sexos. Queli-
ceras fracas nos dois sexos. Areas I, II, IV, V e tergitos livres iner-
mes. Area III do escudo dorsal com um robusto cone mediano, pon-
teagudo. Tarsos I de seis segmentos, os outros de mais; porcao distal
dos tarsos II de tres segmentos.

TIPO:
Belemnometus arietinus, sp. n.

<5 — 4,8 mm. Femures : 5,6-12,8-8,4-11 ,4 mm.

20-33,6 mm.
Corpo pequeno, convexo. Patas longas e delgadas. Queliceras

fracas. Corpo granuloso, com granula?oes pequeninas, muito abun-
dantes e outras maiores, irregularmente esparsas. Areas I, II , IV e V
do escudo dorsal inermes; area III elevada em robustissimo cone

Patas : 17,6-43,
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mediano, granuloso, ponteagudo, ereto quasi verticalmente. Tergitos
livres e esternitos com uma fila de pequenas granulates. Operculo
anal granuloso. Area estigmatica pouco granulosa, com os estigmas
bem visiveis. Ancas muito granulosas. Tarsos de 6-15-10-10 segmentos.

Corpo negro, ornado de um larguissimo V amarelo palido que
partindo da base do cone mediano da area III chega as bordas late-
rais do cefalotorax; em cada ramo uma pequena mancha circular
castanho escura, no cefalotorax; algumas das granulates maiores sao
amarelo palidas. Palpos e o trocanter e a base dos femures das patas
olivaceos; tergitos livres com uma faixa distal amarelo-queimada.

LOCALIDADE TIPO : Santa Teresa, Espirito Santo. Col. Augusto
Ruschi.

NEOBOURGUYIA, g. n. (Bourguynarum)

Comoro ocular com dois espinhos. Areas I. II, IV e V do escudo
dorsal, tergitos livres e operculo anal inermes; area III com dois
espinhos. Todos os tarsos de mais de seis segmentos. Femur dos pal-
pos sem espinho apical interno. Segmento basilar dos tarsos I do
macho dilatado.

TIPO:

Neubourguyia rosai, sp. n.

Femures: 6,5-18-14,4-35,8 mm .
Femures: 4,2-11,4-8,6-13,4 mm.

Borda anterior lisa, com pequena eleva?ao mediana. Comoro
ocular com pequenas granulates esparsas e dois altos espinhos rom-
bos, eretos. Cefalotorax com granulates maiores, irregularmente es-
parsas, mais numerosas dos lados e atras do Comoro ocular. Area I
do escudo dorsal dividida por um sulco mediano, com 7-8 granula-
tes; area II com uma fila de granulos; area III com dois altissimos
espinhos, com uma fila de granulates adiante dos mesmos e algu-
mas esparsas em sua base; area IV inteira, com uma fila de granulos.
Areas laterais com duas filas de granulates muito pequeninas. Area
V e tergitos livres com uma fila de 6 a oito granulates muito
radas. Operculo anal dorsal com granulates esparsas. Operculo anal
ventral e esternitos livres com uma fila de gr&nulos. Area estigma-
tica e ancas muito granulosas. .

Palpos: trocanter com um espinho ventral; femur
granulato basilar ventral, inerme; patela inerme; tibia
espinhos de cada lado e tarso com tres. Tarsos de 7-14-10-11 seg-

$ — 5 mm.
$> — 5,4 mm.

sepa-

com uma
com quatro
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mentos, o primeiro segmento da porcao basilar dos tarsos I do macho
dilatado.

Corpo olivaceo escuro, irregularmente manchado e estriado dc
negro. Queliceras e palpos amarelos claros, com pequenas manchas
negras; patelas III e IV, bem como o apice dos femures e a base das
tibias amarelo claros; terco basilar dos femures fulvescente.

LOCALIDADE TIPO ; Jacarepagua, Rio de Janeiro. Col.: Mario Rosa.

HOLOVERSIA, g. n. (Gonyleptinarum)

Comoro ocular com dois espinhos. Areas I a IV, tergitos livres e
operculo anal inermes. Area I inteira. Femur dos palpos com um
espinho apical interno. Tarsos anteriores de seis segmentos e os
outros de mais.

TIPO:

Holoversia nigra, sp. n.

Femures: 4.6-8-6-9 mm. Patas: 16,6-29,6-24-$ —• 10 mm.
SI mm.

Borda anterior com uma fila de granulates e com dois espinhos
medianos. Cefalotdrax com granulates de varios tamanhos .irregu-
larmente esparsas. Comoro ocular, largo e alto, com dois pequenos es-
pinhos afastados. Areas I a III do escudo dorsal irregularmente gra-
nulosas, com granulates menores e uma fila de granulos bem maio-
res; a area I inteira. Areas laterals com uma fila marginal de grossos
granulos e com pequenas granulates esparsas. Area IV e tergitos
livres com uma fila de grossas granulates arredondadas. Operculo
anal granuloso. Esternitos livres com uma fila de pequenas granula-
tes. Area estigmatica e ancas IV lisas e brilhantes. Ancas III e II
com duas filas marginais de granulacoes ponteagudas; ancas I gra-
nulosas em toda a sua face ventral.

Palpos: trocanter com dois espinhos; femur com 4 granulacoes
setiferas ventrais e com um espinho apical interno; patela inerme;
tibia com quatro espinhos de cada lado e tarsos com tres. Tarsos das
patas com 6-13-7-7 segmentos.

Patas IV: ancas pouco granulosas dos lados e no dorso; com a
apofise apical externa quasi transversa, curta, bifida, os dois ramos
rombos; trocanter mais largo que longo, com duas apdfises externas

apical interna; femur quasi reto, com duas apdfises conicase uma
basilares divergentes, uma fila de grossos dentes na metade apical
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externa e mais cinco na face ventral e com uma fila interna de
5-1-1-1-2 espinhos.

Colorido negro uniforme.
LOCALIDADE TIPO: Serra do Cipo, Minas Gerais, Col: A . O. MAR-

TINS, JOAO EVANGELISTA e PEDRO SIMPLICIO.
PINOCCHIO, g. n. (Trichomatinarum )

Comoro ocular no meio do cefalotorax, com alto espinho me-
diano. Todas as areas do escudo dorsal e tergitos livres inermes. Area
I inteira. Femur dos palpos com um espinho apical interno. Tarsos
I de cinco segmentos; IT de mais de seis; III e IV de seis.

TIPO: i

Pinocchio debilis, sp. n.

S — 3,2 mm. Femures: 2-3,8-2,5-6,2 mm. Patas: 7,4-11-9,2-
22,4 mm.

Borda anterior com pequena elevagao mediana. Cefalotorax com
algumas pequenas granulates esparsas. Comoro ocular dorsal, a
igual distancia da borda anterior e do sulco I, com altissimo espinho
mediano, levemente inclinado para diante. Todas as areas do escudo
dorsal inermes, a area I inteira. Areas I a IV irregularmente granu-
losas, bem como as areas laterals. Area V e tergitos livres com uma
fila de granulates, todas as granulates sao setiferas. Operculo
anal, area estigmatica e ancas irregularmente granulosas. Esternitos
livres com uma fila de granulos.

Palpos: trocanter com dois espinhos; femur com dois espinhos
ventrais e um apical interno; patela inerme; tibia com quatro espi-
nhos internos e tres externos; tarsos com tres internos e dois externos.
Patas delgadas, de femures direitos. Femures posteriores muito alon-
gados. Tarsos de 5-9-6-6 segmentos, a porcao distal de todos os tarsos
de tres segmentos.

Corpo pardo escuro, denegrido. Queliceras e palpos de colorido
olivaceo escuro. Face ventral oliva clara.

LOCALIDADE TIPO: Serra do Cipo, Minas Gerais. Col.: A . O.
MARTINS.
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DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S . PAULO - BRASIL

UM NOVO GRILO CAVERN1COLA DE MINAS GERAIS
(Orthoptera: Grylloidea: Phalangopsitidae )

P o r

DR. A. DA COSTA-LIMA

(Com 7 figuras no texto)

Na “Gruta da Lapinha”, caverna situada perto de Lagoa
Santa (Minas Gerais), os Drs. A. V. MARTINS, H. S. LOPES e
O. MANGABEIRA FILHO apanharam varios exemplares de um
grilo, que estudarei na presente nota.

Orientando-me no trabalho de BRUNER (1916) e sobretudo
na recente contribuicao de HUBBELL (1938), relaliva aos gri-
los cavernicolas do Yucatan, foi-me relativamente facil veri-
ficar tratar-se de uma nova especie do genero Endecous
Saussure, 1878.

Alem de Endecous ha, pertencentes ao grupo Amphia-
custae, da familia Phalangopsitidae, os generos: Phalan-
gopsis Serville, 1831 Cophus Saussure, 1874 e Uvaroviella
Chopard, 1923, sem especies assinaladas no Brasil; Amphia-
custa Saussure, 1874, com as especies brasileiras A. fusci-
cornis (Serville, 1839) e A. spectrum (Walker, 1869) (da Ti-
juca), Hemicophus Saussure,, 1878, com a especie H. para-

Saussure, 1878, do Parana, Dyscophogryllus Rehn, 1901nae
(=Dyscophus Saussure, 1874, nec Grandidier, 1872), com a
especie D. castaneus Rebn, 1916, da Baia e Arachnomimus
Saussure, 1897. Desie ultimo geuero conheciam-se apenas 3
especies americanas. Rccentemente, porem, MELLO LEITAO
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(1937) descreveu a primeira especie brasileira, com o nome
Arachnopsis speluncae , encontrada em Santa Barbara (Mi-
nas Gerais) cm cavernas (*) .

O genero Endecous, creado por SAUSSURE, para a especie
brasileira E. arachnopis Saussure, 1878, encontrada tambem
na Bolivia por BRUNER (1916) , foi por este autor acrescido de
mais uma especie Boliviana — Endecous ferruginosus Bru-
ner 1916, que, pela descricao* nao parece pertencente ao
genero Endecous.

Recentemente (1918) REHN descreveu mais uma especie
Endecous lizeri — encontrada por LIZER na Republica

Argentina.
A nossa especie distingue-se de arachnopis e de lizeri

pelos caracteres que podem ser apreciados lendo-se a chave
e a descricao seguintes:

1 — Ocelos ausentes; especie grande (macho — com-
primento 17 a 18 mm., comprimento da tegmina
8,5 mm), speculum atravessado por 2 nervuras
paralelas —— Ocelos presentes, embora pouco distintos. . . . 2

—- Especie pequena (macho — comprimento 11
mm; comprimento da tegmina, 3,5 mm.) ;
speculum atravessado por 2 nervuras paralelas

arachnopis

— Especie grande (macho — comprimento 17 mm;
comprimento da tegmina, 4,7 mm.) ; speculum
atravessado por 1 nervura apenas

cavernicolus
1’
2 (1’)

2’

lizeri

Endecous cavernicolus, n. sp.
MACHO — Especie grande, de c6r geral parda ou castanha clara,

revestida de fina pubescencia dourada.
Cabeca, vista de cima, pouco menos estreita que o pronotum,

convexa, arredondada; area interantenal moderadamente saliente,
apresentando, perto do apice e de cada lado, um grupo de algumas

( *) — Arachnopsis Saussure, 1878, estando preocupado por
Arachnopsis Stimpson, 1870, foi substituido, pel o proprio Saussure,
em 1897, por Arachnomimus.
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cerdas ruivas, aproximadas da base da antena, para tras e para den-
Iro das quais se ve uma foveola mais longa que Iarga, quasi rasa,

Figs. 1 e 2 — Macho, vista parcial, respectivamente de cima e de
lado.

Figs . 3 e 4 — Femea, vista parcial , respectivamente ae lado e de
cima.

Fig. 5 — Tibia posterior de uma femea, vista de dentro.
Fig . (i —. Apice do abdomen de uma femea.
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situada no ponto em que deveria estar o ocelo mediano; paipo"

maxilares muito alongados, finos; 3.” segmento reto, de espes-sur.'1
uniformc, um pouco mais curto que o 4.°; este mais fino na parte
proximal; 5.° cerca de 1,5 o comprimento do 4.°, tambern mais fino
na parte proximal, dilatando-se gradualmentea para a parte distal ,

com um dos bordos convexo e o outro obliquamente truncado em
curva na parte distal ; olhos pequenos, porem salientes.

Fig - 7 — Apice do abdomen de um macho ( montado em la-
mina N.° 4503) diafanizado. (Folo M. Pinto).

Antenas extraordinriamenle alongadas (medindo cerca de 90
mm.) escapo grande, deprimido.

Pronotum transversal, visto de perfil
lobos laterais regularmente arredondados;

com o dorso reto e o':
margem anterior reta, pos-terior subsinuada; e bordo do pronotum, adiante, aos lados e atras,e ligeiramente saliente ou espessado e provido de cerdas curtfis ruivas; disco apresentando, no meio e aos lados, algumas impressoes

pouco distintas ou profundas.
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Tegminas coriaceas cerca de 1/3 mais longas que o comprimento
combinado da cabesa e pronotum, tendo pouco mais do dobro do
comprimento do pronotum e atingindo o bordo posterior do 5.°
urotergito. Sem asas.

Pernas alongadas, as anteriores e medias subaracniformes. Fe-
mures anteriores tendo aproximadamente 2/3 do comprimento com-
binado do pronotum e tegminas. Tibias anteriores pouco mais lon-
gas que os fSmures; timpanos apenas indicados por uma pequena
Area oval na face anterior ou interna; 2 espordes distais, pequenos.
Femures medios de comprimento subigual ao dos anteriores. Tibias
madias tambem um pouco mais longas que os femures; 4 espordes
distais, sendo os dorsais muito pequenos e os ventrais quasi tao lon-
gos quanto os das tibias anteriores.

Femures posteriores tendo 3/4 do comprimento do corpo, em
baixo profundamente sulcados, porem sem denticulos nos 2 bordos.

Tibias posteriores 1/6 mais longas que o femur, quasi retas;
margens dorsais apresentando 4 pares de espordes mdveis, implanta-
dos do meio para o dpice da tibia; os espordes de cada par ficam
um tanto afastados; excetuando os espordes do par distal, que sao
subiguais, o interior, nos demais pares, 6 sempre um pouco mais
curto que o externo; todos porem, tem a parte voltada para dentro;
as 2 margens dorsais da tibia, em tdda a extensao, apresentam, al6m
dos espordes, uma serie de pequeninos espinhos; 3 espordes distais
externos: o dorsal aproximadamente do comprimento de um dos
maiores espordes da margem dorsal da tibia, o mddio um pouco
maior que um dos espordes do par distal (4.° par de espordes da
margem distal da tibia) e o ventral com cerca da metade do compri-
mento do medio; 3 espordes distais internos, tambem decrescendo
de comprimento da parte dorsal para a ventral, porem muito maiores
que os externos: o dorsal um pouco mais longo que a metade do
metatarso, o medio com cerca de 4/5 do comprimento do dorsal e o
ventral com pouco mais de 2/5 do medio.

Tarsos posteriores alongados, com cerca de 2/3 do comprimento
da tibia. Metatarso, ocupando aproximadamente metade ou 2/3 do
comprimento total do tarso, fracamente arqueado na parte dorsal e
apresentando geralmente 8 espinhos marginais externos e 4 a 5 mar-
ginal internos; esporao distal externo reto, indo pouco alem do
apice do 2.° articulo tarsal; esporao distal interno tendo quasi o
dobro do comprimento do externo; 2.° segmento tarsal muito curto,
comprimido; 3.° tamb&m comprimido, porem alongado e fracamente
arqueado; garras tarsais longadas, finas e falcadas.

FEMEA — Difere do macho, principalmente, nos seguintes cara-
cteres: Mais robusta (sem o ovipositor, mede geralmente de 20 a
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21 mm.) ; sem tegminas; ovipositor do comprimento do femur poste-
rior on um pouco mais curto.

I 9l *
18,5 mm.
85 mm.
3,70 mm.

(larg.) . . . . 5 mm.
9 mm .

Dimensoes
21 mm.
88 5 mm .
3,75 mm .
5,20 mm .

Corpo ..
Antena . .
Pronotum

99

Tegmina
99 (larg.) . . . . 6,25 mm .

Femur posterior 15,5 mm .
Tibia posterior
Tarso posterior

15.5 mm.
16.5 mm.

7,5 mm. (metatar-
so: 5 mm.)
mm.

18 mm .
7,5 mm . (metatar-

so: 5 mm.)
20Cerco 20 mm.

MATERIAL TIPICO • 10 $ <5 e 8 5 $ , alem de 8 formas
imaturas; apanhados na Gruta da Lapinha, em Janeiro de
1939 pelos Drs. A. V. MARTINS, H. S - LOPES e 0 . MANGABEIRA
FILHO e em Janeiro de 1940 pelos Drs. A. V . MARTINS e
A. TUPINAMBA.

Alem destes exemplares, guardados na colecao do Insti-
tuto Oswaldo Cruz com o n.° 4426, nos (frascos ns. 1529
( <J $ ) e 1530 ( $ 2 ) > ha alguns outros que ofertei a HUBBELL
e a REHN.
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1878 — Melanges Orthopterologiques, Tome II, fasc. 6.
Gryllides 2me partie: 506-837, ests. 11-19 (Re-
iinpressao de Mem. Soc. Phys. Hist . Nat. Ge-
neve 25: 369-702).

1897 — Gryllidae, in Biol. Centr. Amer. Zool. Orthoptera,
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UM PEDIPALPO E DOIS ESC0RPI5ES DA COLOMBIA

p o r

C. DE MELLO-LEITAO

Por intermedio do meu ilustre amigo Dr. ALCIDES PRADO,
do Instituto Butantan, recebi 37 envelopes com escorpides e
pedipalpos de varias localidades da Colombia, coligidos pelo
irmao NICEFORO MARIA, que determinei como pertencendo as
seguintes especies:

PEDIPALPOS:
1 — Mastigoproctus colombianus, sp . n .

Villavicencio

ESCORPI6ES:
Butidas:

2 — Centruroides margaritatus (Gerv.)
Aonda, Anolaima, Ocana, Jerico, Cali, Espinal,
Barranquilla.

3 — Centruroides danieli (Prado y Patino)
Cherata, Fusaganga

4 — Rhopalnrus laticauda Thor.
Villavicencio

5 — Tityus asthenes cambrdgei Poc.
La Pedrera

6 — Tityus asthenes championi Poc.
Puerto Boy

7 — Tityus charalaensis, sp. n.
Charala
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8 — Tityus colombianns Krpln.
La Pedrera, Sarsina, San Mateo, Bogota

9 — Tityus forcipula (Gerv.)
Fusagasuga, Sasaima, Choachi,

10 — Tityus nematochirus, sp. n.
Villavicencio, La Pedrera

11 — Tityus pachyurus Poc.
Sasaima, Fusagasuga, San Mateo. La Mesa, Espinal,
Muzo

Escorpionidas:
12 — Opisthacanthus elatus (Gerv.)

Goajira

Chactidas:
13 — Chactas aequinoctialis (Karsch)

Jericd
14 — Chactas vanbenedeni Gerv.

Fusagasuga, Muzo, Sesaima
15 — Broteochactas delicatus (Karsch)

Alem do grande interesse zoogeografico desta pequena
cole§ao, que traz alguns esclarecimentos a debatida questao
Centruroides-Rhopalurus, de que tratarei em outra ocasiao,
havia nela tres formas que me parecem novas e que passo
a descrever.

Mastigoproctus colombianus, sp. n.

$ — 50 mm (sem o flagelo caudal).
Colorido geral fulvo escuro, semelhante ao das outras espdcies,

com a face ventral mais clara.
Cefalotdrax e tergitos abdominais densamente granulosos com

granulates pequenas e medias. Esternitos abdominais muito lisos,
abundantxssimas depressoes puntiformes ( nadel stichig ). Oma-

tdides pequenos, alipticos transversals. Comoro ocular finamente
serrilhado, unido aos olhos laterais por duas cristas obliquas, com-
pletas, igualmente serrilhadas. F6vea toracica conspicua, com o sulco
mediano indo ate a borda posterior do Comoro ocular.

Palpos: anca com a face dorsal granulsa, com granulates mais
grosseiras que as do cefalatorax; a face ventral lisa, com depressoes
puntiformes semelhantes as dos esternitos e de apofise apical pon-
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tiaguda, levemente curva, formando com a da anca do lado oposto
um V de ramos curvos para dentro; trocanter todo densamente gra-
nuloso, com granulates iguais 4s da face dorsal das ancas, com os
trfis dentes dorsais internos robustos e iguais, o distal maior e o
quinto dirigido para diante, um pouco mais separado, igual em ta-
manho e aspecto aos internos; face ventral com dois dentes, dos
quais o basilar pequeno e o distal muito maior, quasi tao robusto
como os internos dorsais; femur com pequena 4rea granulosa dorsal
interna, o resto com granulates umbilicadas, muito abundantes, e
provido de dois dentes ponteagudos, um dorsal interno e outro ven-
tral; patela lisa, com abundantes pontuafoes deprimidas (nadelsti-
chig) , a borda dorsal com dois ou tres denticulos e com robusta ap6-
fise apical dorsal interna, dirigida para diante, tibia e tarso formando
uma quela nitida, de mao lisa, como a patela, com um espinho conico
na base ventral dos dedos, o dedo imdvel com a borda interna serri-
Ihada, de dentes arredondados, e o dedo movel serrilhado na borda

Tibias do segundo par sem esporoes apicais ventrais, que sao
presentes, espiniformes, curvos, robustos, nas tibias III e IV. Segundo
segmento tarsal bem menor que o terceiro nas patas II, III e IV.

LOCALIDADE TIPO: Villavicencio. Col.: Irmao NIC£FORO MARIA.
TIPO: um $ seco, em minha cole?ao particular. PARATIPOS na

coleqao do Instituto de La Salle de Bogotd.
NOTA — A presente especie, pela ausencia de espinhas tibiais

nas patas II e pelo segundo segmento tarsal das patas II menor que o
terceiro, e a-fim-de M. perditus e de M. buttleri, distinguindo-se do
primeiro por ter esporoes tibiais nas patas III (so nas posteriores
em M. perditus ) e de M. buttleri pelo tamanho dos omatoides e por
ter dois espinhos inferiores nas ancas dos palpos.

Tityus charalaensis, sp. n.
9 — 60 mm. Cauda: 4,6-5,2-5,8-6,2-7,2-6,6-35,6 mm. Palpo: femur —

6,6 x 1,4 mm; tibia — 6,8 x 2,2 mm. quela — 12,2 x 2,7 x 2,2 mm;
dedo movel — 7,4 mm.

Corpo pardo, com o cefalotorax marmorado de negro e os tergi-
tos I a VI com uma faixa distal negra; cauda amarela, escurecendo
nos segmentos distais, sendo os segmentos IV e V denegridos; vesicula
denegrida com o aculeo fulvo; todos os esternitos abdominais com

faixa distal negra. Patas pardas, de colorido uniforme. Palposuma
pardos com os dedos bem mais escuros.

Cefalot6rax com duas areas granulosas anteriores, perto das
margens; cristas superciliares baixas; o resto do cefalotorax com gra-
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nutates esparsas pouco abundantes. Tergitos I a IV com a metade
distal com granulates irregulares, a crista mediana ocupando os dois
tergos distais dos tergitos I a VI. Tergito VII com a crista mediana
com urn sulco longitudinal e ocupando a metade basilar; as outras
cristas completas, as paramedianas unidas as laterais internas por
uma crista obliqua. Esternitos I e II lisos; III com um rebordo granu-
loso; IV e V muito granulosos, as cristas paramedianas ocupando a
metade distal e as laterais internas o tergo medio.

Cauda granulosa; segmento I mais longo que largo, com dez
cristas completas; segmento II com oito cristas completas e mais
duas cristas laterais, ocupando os dois tergos distais; segmehtos III
e IV com oito cristas completas; V com cinco cristas bem acentua-
das; as cristas dorsais medianas dos segmentos II a IV com o espinho
distal bem maior; vesicula quasi lisa, com alguns pelos longos, o
espinho muito acentuado, com duas granulates superioreS, e o aculeo
muito curvo.

Pentes com a lamina basilar muito dilatada, com 14 dentes.
Palpo: femur com tres cristas dorsais, as externas arredondadas

e a crista interna denteada, de dentes largamente separados; tibia
mais dilatada na base, prismatica, de cristas acentuadas, a dorsal
externa fortemente sinuosa em sua porgao distal, a interna com
dentes maiores e menores alternando quasi regularmente; mao com as
cristas pouco nitidas, exceto as que se continuam nos dedos; dedo
movel com 12 filas de granulos, o dedo movel vez e meia maior
que a mao.

LOCALIDADE TIPO: Charala, Colombia.
TIPO : na colegao do Instituto de La Salle em Bogota.

Tityus nemstachirus sp. n.

3 — 95 mm. Cauda: 8-9,6-10,4-10,8-12,6-11,6-63 Palpo:
femur — 18 x 1,9 mm. tibia — 19 x 2,4; quela 27 x1,8 mm; dedo
movel — 17 mm.

mm.

Colorido geral castanho escuro; nos tergitos I a VI e nos ester-
nitos uma faixa longitudinal escura. Patas e palpos de colorido pardo
uniforme; cauda pardo-escura, uniforme.

Cefalotorax com poucas granulates irregularmente esparsas1 o
sulco mediano posterior profundo, formando um T invertido; adiante
do Comoro ocular uma fosseta larga e profunda. Comoro ocular
diocre, com profunda depressao mediana, sem cristas superciliares
granulosas. Tergitos I a VI com uma fila marginal distal de granula-tes grosseiras; o tergito VII com uma depressao mediana ocupando
os tres quintos posteriores; as cristas paramedianas e laterais inter-

me-
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nas ocupando os quatro quintos distais, e unidas adiante por uma
crista transversal quasi reta; cristas marginais serrilhadas, de dente-
sinhos ponteagudos. Esternitos lisos; e o V com duas cristas longitu-
dinals de granulates pouco acentuadas.

Cauda paralela, lisa entre as cristas; segmento I com dez cristas
completas; II com oito cristas completas e duas pequenas cristas
laterals, ocupando o quinto distal; III e IV com oito cristas; V con-
vexo, sem depressao mediana dorsal, muito pouco granuloso; vesicula
como o segmento V, muito pouco granulosa, com o espinho subacu-
lear conspicuo.

Pente com 21-22 dentes.
Palpo: femur levemente curvo, muito delgado, com quatro cris-

tas dorsais, de granulates pouco nitidas; tibia um pouco mais es-
pessa, com as cristas bem marcadas mas sem granulates ou espi-
nhos maiores (o que poe esta esp6cie em um grupo inteiramente
distinto), as granulates da crista interna pouco nitidas, pouco nu-
merosas e muito afastadas; mao muito delgada, mais delgada que a
tibia ou o femur, com cristas rombas; dedos paralelos, sem lobo
basilar, o dedo m6vel com 17 filas de granulates, quasi duas vezes
maior que a mao.

Pela forma delgada dos seus palpos, aspecto muito peculiar das
tibias, esta interessante especie logo se reconhece a primeira vista.

LOCALIDADE TIPO: Villavicencio, Colombia.
TIPO: em minha coleto. Paratipo na coleto do Instituto de

La Salle, em BogoUi.
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DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
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NOTAS DE DMA EXPEDigAO REALIZADA
de fevereiro a mar§o de 1940, as localidades de Ilha Seca,
no Estado de Sao Paulo, e Salobra, no Estado de Mato Grosso

p o r

LAURO TRAVASSOS FILHO

Designado pelo Departamento de Zoologia para participar da
Comissao do Instituto Osvaldo Cruz, do Rio de Janeiro, & sua ter-
ceira excursao ao Estado de Mato Grosso, parti de Sao Paulo na
noite de 16 de fevereiro deste ano, acompanhado pelo Sr. EVARISTO
SALIM, entao servente do Departamento. A comitiva compunha-se
das seguintes pessoas: do Instituto Osvaldo Cruz, Prof. Dr. LAURO
TRAVASSOS, (chefe da Comissao), Dr. J. TEIXEIRA DE FREITAS e os
Srs. MARIO VENTEL e ANTONIO NOBRE; do Museu Nacional, os Drs. JOAO
MOOJEN e HERBERTH BERLA; da Prefeitura do Distrito Federal, o Dr.
NEWTON SANTOS; do Clube Zoologico do Brasil, o Dr. ROMEU CUOCOLO,
do Departamento de Zoologia, da Secretaria de Agricultura de Sao
Paulo, os Srs. LAURO TRAVASSOS FILHO e EVARISTO SALIM. Como taxi-
dermistas, os Srs. MARIO ALDRIGHI, funcionario da Divisao de Ca?a
e Pesca e MARIO LIMA. Finalmente, afora estes, o guarda-carro da_Noroeste e um cozinheiro.

A nossa finalidade principal visava a captura de algumas fami-
lias de Lepidoptera, Coleoptera e de representantes das ordens Mallo-
phaga e Siphonaplera, alem de outras observances.

Chegamos As 8,20 boras de 17 de fevereiro em Bauru, onde
fomos surpreendidos por uma magnifica estasao, provida dos mais
modernos requisitos; nesta cidade passamos o dia, que foi gusto nos
ultimos preparativos para a longa demora que projetaramos, servindo
tambem para iniciar a camaradagem entre os demais membros da
expedi?ao, alguns dos quais nos haviam sido apresentados na vAs-
pera. Partimos As 22 horas deste mesmo dia, para chegar a Ilha
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Sfeca as 17 boras do dia seguinte, 18, tendo havido apenas uma pe-
quena pausa em Ara?atuba, onde chegaramos as 9,45 horas.

De acordo cbm os pianos previamente estabelecidos, ai nos de-
moraihos por alguns dias, prosseguindo a 26 com destino a Salobra,
ende chegamos a 28: nesta localidade permanecemos ate o dia 10
de marpo, dia em que saimos com destino a Porto Esperanpa, onde
chegamos aos 30 minutos do dia 11 c dela regress&mos no mesmo
dia, as 6 horas, chegando a Bauru as 1,45 do dia 13 e a S. Paulo
nesse mesmo dia, as 18,30 horas.

Ilha Seca e uma das ultimas estafoes na linha antiga da Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil, no Estado de S. Paulo; nas viagens
anteriores haviam os membros da Comissao notado a densa floresta
desta regiao e tinham combinado uma parada la, na primeira oportu-
nidade; ficaram porem surpreendidos quando ai chegamos, pois a
mata virgem que tinham conhecido havia sido devastada na sua quasi
totalidade, restando apenas capoes de mato; entretanto, como estava
tudo combinado, resolveu-se experimentar.

A-pesar-da chegada ter sido bem tarde, a instala?ao ficou pronta
a tempo de iniciar nesta mesma ndite a colheita de insetos noturnos,
que se fazia promissora pela chuva que caia. 0 resultado porfem, nao
foi tao surpreendente quanto era esperado, sendo qUe a colheita
desta primeira Canada entomologica foi a melhor e iriais numerosa
de toda a excursao.

Nas noites seguintes os resultados foram decrescendo, tendo ha-
vido uma ligeira melhora nas duas ultimas noites. Durante o dia a
fauna mostrou-se totalmente escassa, principalmente a entomologica,
resultando uma colheita diminuta. A causa provavel deve ter sido a
derrubada recente e queima subsequente, cujos vestigios eram pa-
tentes. A noite, como durante o dia, eram raros os culicideos, que so
eram encontrados nas orlas e dentro dos capSes de mato, mas em
numero nao muito grande; ha a assinalar a presen?a de verdadeiras
ndvens de um pequeno diptero da familia Phoridae, que se atiravam
sobre nos quando por acaso entravamos, ou na mata, ou mais inten-
samente nos campos. Entre as aves destacaram-se grandes bandos
de “periquitos” varios e “maitacas”, alem de um numeroso 16te de
"passaros pretos”, que a tarde alegravam a proximidade, quando se
acomodavam em uma arvore proxim'a para passarem a noite. Entre
os mamiferos destaca-se a Anta, animal 6ste que ali e mais fre-
quente, como tive oportunidade de verificar. Participando de
Canada a este animal, em companhia do Dr. MOOJEN, fui no dia
21 de fevereiro ate o quilometro 409; durante o percurso, feito em
trole o cacador local que irig dirigir a ca?ada, mostrava frequente-

uma
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mente os “carreiros”, na entrada dos quais estavam os “rastos”
recentissimos.

As “antas”, pela madrugada, passavam da margem direita da
estrada, que e flanqueada pelo Rio Tiete, entao muito cheio, para a
margem oposta, um tanto elevada, onde existiam “barreiros” em
que iam procurar sal- As 8 boras, chegamos precisamente ao quild-
metro 409, onde os “rastos” indicavam que uma grande anta havia
passado ali momentos antes. Soltos os cachorros, que logo entraram
no mato, o cagador, Snr. MACHADO, dispos o Dr. MOOJEN e eu nos
pontos em que deveria sair o animal cm procura de abrigo no rio.
As 8,10 horas, pouco depois de terem os cachorros dado o sinal de
que haviam encontrado o Tapirus, ouvi a detonagao da arma d©
MOOJEN, que abateu a anta com um certeiro tiro que a atingiu era
cheio no coragao, como verificamos na autdpsia; assim mesmo o ani-
mal ainda correu cerca de 30 metros, para entao tombar morto.

Em Salobra as condigoes faunisticas achavam-se gravadas corn
a grande cheia do Rio Miranda, que atingira proporgoes pouco co-
muns, chegando em alguns pontos at6 a linha da estrada de ferro.
Certamente devido a fiste fato 6 que a fauna, principalmente a ento-
moldgica, mostrou-se de pobreza extraordindria, com excessSo dos
culicideos, que ai eram de uma abundancia como atd entao eu nao
imaginara; Oste fato teve uma consequincia desagraddvel, em parte
tambdm devido a nao termos levado mosquiteiros. Assim vimo-nos
obrigados a dormir no carro eedido pela Noroeste, e com os vidrds
de todas as janelas descidos, para evitar os mosquitos. A tempera-
ture k noite, sempre alta, nunca abaixo de 20°, tornava o interior
do carro absolutamente insuportavel, pois a-pesar-de jd ser o ar
quente e nao renovado, acrescia o fato de estarmos Id em numero
de 16.

Como a maioria dos culicideos era de anofelinos, iniciou-se a
terapeutica preventiva do quinino, que foi alguns dias depois supri-
mida, por nao haver no local e promiximidadus nenhum caso de
malaria.

A-pesar-de encontrarmos condigoes favordveis algumas noites, os
resultados entomologicos, principalmente em relagao aos lepidop-
teros, foram fracos, bem inferiores aos de llha Seca.

Em relagao aos mamiferos constatei uma frequencia relativa-
mente insuficiente para o local. VIEIRA (1), de quem possuimos inte-
ressantes- observagoes sdbre o panorama zoologico da regiao que
estudamos, surpreendeu-se com a fdlta completa de animais daquele

(1) CARLOS DA C . VIEIRA: Anexos do Vol. I dos Arquivos de
Zoologia do Estado de S. Paulo, pp. 517-520 (1940).
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grupo, procurando todavia atribuir o fato a grande seca que fazia
entao, agora, porem, sob condigoes inteiramente opostas, em plena-
cheia, nao houve grande diferenga, a nao'ser em relagao aos porcos,
"catetos” e “queixadas”. Com o alargamento dos campos, as zonas
de mata, os “cerrados”, sempre mais elevados que os campos, ficam'

como verdadeiras ilbas; deste modo, os “catetos’ e “queixadas’̂
ficam “ilhados”, tornando-se facil a cagada- Numa primeira inves-
tida foram abatidos ccrca de 5 porcos de uma vara que foi entao-
calculada em cerca de 60 cabegas, que se achava sitiada em um
“cerrado”, que praticamente estava nas condigoes referidas, isto 6,
quasi uma ilha. Combinou-se entao uma nova Canada, na qual eu
deveria participar.

No dia combinado saimos, MOOJEN e eu, acompanhados por mais
quatro “cagadores” locais, dispostos a trazer um maior numero de
exemplares, pois haviam os primeiros fornecido material muito inte-
ressante. Partimos por volta das sete horas, levando tambem 3 ca-
cliorros, que logo nos abandonaram, seguindo, segundo um dos
cagadores, uma cotia. As 8,30 aproximadamente, chegamos ao “cer-
rado” e ai, o Sr. XANDINHO, que era, por assim dizer, o chefe da
comitiva, dispos o pessoal em duas turmas, tendo MOOJEN partido,
ladeando o “cerrado” pelo flanco esquerdo, que era limitado pela
agua, e eu, com o Sr. XANDINHO, constituindo a segunda turma, ini-
ciamos a “batida” pelo flanco direito, seguindo rente a agua. Foi sem
duvida alguma, a minha cagada mais sensacionall De quando em
quando o Sr. XANDINHO parava, escutava, espreitava, dizia-me quo
“eles” estavam proximos, mostrava-me “rastos que ainda estavam-
quentes” e, para entrar em comunicagao com a outra turma, soprava
fortemente no cano da sua “44”, emitindo forte silvo, pondo-se logo
a escuta; se nao vinha resposta, repetia o silvo, ate ouvir o som cor-
respondente que enviava o Sr. PEDKO, que servia de guia a turma em
que estava MOOJEN. Deste modo, andei por quasi todo o “cerrado”,
que bem merecia o nome, pois raras vezes caminhei direito, e sempre
o fazia abaixado, curvado, passando por entre espinheiros terriveis e,.
se so tive dois ou tres arranhoes no brago, foi porque estava com
minha roupa de Iona, que resistiu galhardamente aos gravatas.

Ao meio dia passado, encontraram-se as duas turmas no fim de
“cerrado”, num ponto em que se descortinava uma vista linda, para
uma das maiores “lagoas” formadas pela cheia; o Sr. XANDINHO, que
como os demais, estava em triste estado, apos a tropelia -louca no-
mem dos cipos, gravatas, etc. . ., todo arranhado e rasgado, disse-nos
com grande calma “que os porcos com certeza tinham passado
o outro lado”, e chegou mesmo a propor uma nova busca que, feliz-
mente, nao chegou a realizar-se.

a

para
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Se por um lado nao obtivemos as pegas desejadas, aproveitei bem
a “esportiva” Canada; em primeiro lugar fiquei com uma nogao bas-
tante precisa de “cerrado” e em segundo, constatei com grande sur-
pneza, a frequencia nao pequena de colmeias de Apis mellifica, abe-
lha “europa”, como 6 conhecida, pois, neste cerrado vi nada roenos
de tres grandes colmeias. das quais uma ja havia sido visitada na
semana anterior por um dos moradores de Salobra.

Repetindo a faganha dois dias mais tarde, MOOJEN, desta vez
sdzinho, foi bastante feliz, ultrapassando de muito o resultado da pri-
meira Canada.

Na ornitofauna figuraram muitas aves “ribeirinhas”, certamente
devido a “cheia” que, formando alagados estensos, denominados pelos
locais de “lagoas”, favorecia amplas possibilidades a estas aves. Isto
parece razoavel pois VIEIRA, em seu Relatorio, assinala a quasi au-
sencia de Ardeideos, charadriideos e anatideos, julgando o fato devido
k seca que reinava uaquela ocasiao. Entre estas aves, as mais fre-
quentes foram as "marrecas”, “curicacas” pardas e outras, “socos”
v&rios e os grandes “tuiuius” que vi pela primeira vez e que me
surpreenderam com a curiosa maneira de algarem o voo, dando uma
pequena corrida de 4 ou 5 passos, muito desajeitados, para entao
estenderem as magnificas asas brancas.

Afora este tipo de ave, eram frequentes os bandos de papagaios,
sempre voando aos casaes, ave esta que, assim nativa, era novidade
para mim; como fossem as autdpsias negativas, foi suspensa a cagada
a estes psitacideos.Depois destes, eram os diversos “periquitos”, “ara-
rinhas”, “martins Pescadores” e “ja6s”, as aves mais frequentes; de
vulto, ha ainda a salientar uma “ema”, que esta entre as raridades
de Salobra. £ possivel que a cheia, perturbando a presenga dos in-
setos, tenha influido grandemcnte na carencia de certas aves, como
“bentivis”, "surucuas”, e outros inimigos declarados dos ento-
mologistas.

A noite, na falta de insetos, iamos com lanternas eletricas cagar
jacares na margem do rio Miranda; de todos os abatidos, apenas um
foi apanhado, por nao ter, como os demais, afundado logo. £ste rio
mostrou uma ictiofauna notavel, onde alem de grandes “jaus” e
“pintados”, eram especialmente abundantes as “piranhas”, a respeito
de cuja voracidade pude verificar fatos que eram completamente
novos para mim. Assim, bastava jogar o anzol “iscado” com carne
para, logo que afundasse, ser abocanhado e carregado violentamente;
suspendia-se a vara e logo era ouvido o ruido caracteristico originado
no abrir e fechar rapido da impressionante b6ca da “piranha”, qu
tentava, em vao, vingar-se do atentado. Quanto mais pescava-se no
mesmo ponto, mais “piranhas” eram obtidas. Quando por acaso aca-
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bava a carne, cortava-se uma propria "piranha” e prosseguiamos
como se fosse a mesma “isca”, com os mesmos resultados.

Outro fato que me surpreendeu foi a quantidade de “trairas”
existentes; durante a noite, nas margens, saltam elas a tal altura que,
as canoas deixadas encostadas fieam cheias destes peixes; uma das
noites fui propositadamente ate o rio, proximo k ponte e vi entao
uma pequena canoa ja com algumas centenas de “trairas”, que se
debatiam na asfixia.

Dou a seguir a lista do material que foi colhido pelos elementqs
do Departamento de Zoologia. Sobre os Lepidoptera Euehranniidap,
fiz um trabalho a parte, que devera ser publicado brevemente nos
“Arquivos de Zoologia”, sob o titulo: Contribui?ao a zoogeografig
dos Euchromiidae brasileiros. I — Material colhido em Ilha Seca,
Estado de Sao Paulo e Salobra, Estado de Mato-Grosso, de fevereiro
a margo de 1940”. —• Neste trabalho assinalo pela primeira vez no
Brasil algumas especies desta familia, alem de dar observagoes varias.

Relagao do material:
Acarina . . . .
Siphonaptera .
Mallophaga .

8 amostras,,2
24 »

de Ilha Seca:
Coleoptera

Carabidae
Cassididae
Cerambycidae
Cicindelidae
Curculionidae
Elateridae
Lamiidae
Prionidae
Lampiridae
Scarabeidae (gen. Pinotus)
Outras familias

5
1

23
1
5
2
7
3
3
2

12
Lepidoptera

Arctiidae
Euchromiidae .
Outras familias .

7
151

8
Mantoidea

Mantidae . 1
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Ortoptera
Proscopidae . .
Grillotalpidae .

3
1

Hemiptera . . .
Hymenoptera .
Homoptera . . .

7
109

4
de Salobra:

Coleoptera
Carabidae
Cassididae
Cicindelidae
Chrysomelidae
Curculionidae
Coccinellidae
Dynastidae, Cyclocephalinae
Hydrophilidae
Lampiridae
Meloidae
Passalidae
Scarabeidae, Pinotus
Staphilinidae
Tenebrionidae
Tenebrionidae, Nyctobates .

15
14
11

4
37
15

146
9

16
14
20

6
1

30
30

Hemiptera
121Belostomidae . .

Triatomidae . . .
Outras familias .

4
32
22Homoptera

Hymenoptera varia .

Mutilidae
Lepidoptera

S
1

5Euchromiidae .
Ortoptera

38Proscopidae

RESUMO:
355Total de Ilha Seca

Total de Salobra . 578

933Total Geral
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P A P E I S A V U L S O S
DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

DESCRIQAO DO AL6TIPO DE BACCHA LANE1
CURRAN, 1936. (Sgrphidae, Dipt.)

p o r

MESSIAS CABRERA

Em 1936, C. H- CURRAN descreveu uma nova especie de
Sgrphidae do genero Baccha Fab. baseado em 3 exemplares
machos procedentes de Campos do Jordao, Estado de Sao
Paulo, recebendo essa espdcie a denominacao de Baccha
lanei.

Examinando caixas de dipteros de v&rias procedencias,
acumuladas durante alguns anos para estudo posterior, en-
contrei numa delas, entre outros sirfideos, 6 que correspon-
diam bem a descrigao de CURRAN para B. lanei, sendo que 1
e uma femea. Como CURRAN baseou a sua diagnose em 3 ma-
chos julgo oportuno descrever a femea a-fim-de melhor
identificar a especie.

Todos os exemplares procedem da mesma regiao e fo-
ram capturados na mesma epoca que dos tipos de CURRAN.
Nas colecoes seriadas do Museu encontrei tambem, entre
material por determinar, um exemplar macho desta especie
capturado no Alto da Serra pelo Sr.R . SPITZ em 31 de julho
de 1927.
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Baccha lanei Curran, 1936
1936 — American Museum Novitates N.° 882, pp . 16-17.
FEMEA : — Comprimento do corpo 14 mm.; da asa 9,5 mm.
CABE<;A: A face e a fronte apresentam a parte central preta, cir-cundada por uma faixa branco-cinsa, polinosa, que confina com a

Baccha lanei Curran, 1936. 9 .

margem dos olhos; sobre a face, a pilosidade existente e fina ebranca; sobre a fronte, concrecida na regiao antenal, existe pilosi-dade mais densa e preta; no vertex, alguns pelos claros; ociput bran-
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co cinsento com pilosidade branca. Antenas com pelos negros nos
dois primeiros articulos. No restante, semelhante ao macho.

T6RAX : Mesonotum negro fusco com fina pilosidade branca, curta.
pouco mais longa em uma franja ventral do escutelum. Pleuras com
a mesma coloragao do mesonotum; densa pilosidade branca na meso-
pleura se extendendo k parte superior da esternopleura e pteropleura;
sobre a metapleura observa-se pruinosidade branca.

ABD6MEN: Negro, exceto uma pequena faixa avermelhada na base
do 2.° segmento e a extremidade final do ultimo que e castanho claro;
o l.° segmento apresenta em sua base pilosidade branca, longa e
esparsa, na parte restante, curta e preta; prolonga-se ela pelo 2.° e
3.° segmentos onde estd em mistura com pelos brancos; os 3 seg-
ments terminals sao achatados dorso-ventralmente, brilhantes e de
pilosidade negra muito escassa.

ASAS: Halteres enfuscados. Asas com microtriquia. Recobrindo as
veias transversais da parte central da asa existe uma mancha marron
enfuscada de forma triangular que se estende por tdda a cdlula
costal, sub-costal e metade da marginal; apicalmente essa mancha
se limita a uma pequena regiao que nao se prolonga pela primeira e
segunda cdlulas posteriofes.

PATAS : O par anterior curto; femures castanho escuro; tibias e
tarsos mais claros e recobertos de pilosidade curta e amarelada.

O par mediano se diferencia do anterior, aldm do tamanho, pela
presen$a de pelos Ifinos e longos situados na parte posterior dos fd-
mures. Estes pelos sao alguns de cfir preta e outros de cdr branca.

0 par posterior apresenta os femures escuros com pilosidade
curta e preta; as tibias com um curto anel basal amarelo escuro e
o resto negro; recoberto por densa pilosidade tambdm negra; o basi-
tarso grosso na parte basal e com sua metade anterior semelhante
a parte apical da tibia, a metade posterior amarelo ouro com pelos
curtos dessa mesma cdr, prolongando-se pelos tarsos seguintes, exceto
o ultimo que d mais escuro.

ALOTIPO 9 , na colepao do Departamento de Zoologia. N.° 22.978-
Sao Paulo, Campos do Jordao, 22 de Janeiro de 1936, F. LANE col.

Os exemplares machos existentes na cole§ao do Depar-
tamento de Zoologia, colecionados pelo Sr. FREDERICO LANE,
naquela mesma localidade, estao registrados sob os numeros:
22.979 a 22.982. O exemplar apanhado pelo Sr. R. SPITZ no
alto da Serra foi registrado sob n. 22.953.



Entre o macho e a femea dessa especie notamos as se-
guintes diferen§as:

S

Comprimento do corpo 10 mm.12 a 13 mm.

99 da asa 14 mm.9,5 mm .

Mesonotum . preto brilhante preto fusco

Pilosidade da mesopleura, eslerno-
pleura e pteropleura branca e mais

longa
amarelada e cur-

ta
Abdomen (exceto a base do l.° seg-

mento) pelos pretos e
brancos

sbmente pSlos
pretos

Halteres . pediinculo claro,
capitulo enfus-
cado

todo enfuscado

Basitarso posterior pilosidade mais
ou menos es-
cassa

densa

t6da a metade
anterior ne-Tibias posteriores pequena mancha

escura basal
gra

tJltimo tarso posterior semelhante aos
precedentes

mais escuro
que os pre-
cedentes.
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P A P E I S A V U L S O S
DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S . PAULO - BRASIL

NOTAS SOBRE GOCCIDEOS DO BRASIL
(Com descrigao de especie nova)

(Homoptera-Coccoidea)

p o r

H . S. LEPAGE
(do Institute Bioldgico de S. Paulo;

0 Entomologista Dr. GREGORIO BONDAR enviou-me da
Baia folhas de Piassava (Attalea funifera), apresentando in-
tenso ataque por um coccideo. Segundo o Dr. BONDAR as pias-
saveiras sao tao atacadas que de longe se percebe a mudanga
de colora$ao das folhas ocasionada pela excessiva quanti-
dade dos coccideos.

Este coccideo, que verifiquei ser uma nova especie do
genero Asterolecanium, aproxima-se de Asterolecanium hilli
Green, encontrado na Australia, da qual entretanto facil-
mente se distingue pela forma do puparium, suas dimensoes,
presen?a de lobulos anais, cerdas anais, etc.

Ao Dr. GREGORIO BONDAR dedico a presente espdcie que
passarei a descrever:

Asterolecanium bondari, sp. n.

Femea adulta de cor verde-amarela, e forma pentagonal simO-
trica. O corpo 6 convexo, translucido apresentando cinco carenas
radiais que partem do ponto mais elevado do corpo, situado no ter$o
anterior. Estas carenas sao, uma longitudinal e quatro transversais
que se irradiam para os cinco vertices do pentagon que 6 o corpo

do coccideo.
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O corpo e mais largo no ter^o anterior, reto na parte cefalica e
terminando em ponta na extremidade caudal.

Na margem do corpo notamos uma serie de numerosos bastone-
fes de cerai O comprimento do puparium e de 1 a 1,50 milimetros
por 0,50 mm. de largura na parte mais alargada. A altura no ponto
mais alto, situado no ter^o anterior do corpo e em media 0,25 mm.

113m»

Asterolecanium bondari, sp. n. 1— Folha atacada; 2 — Puparium
feminino, muito aumentado; 3 — Puparium masculino, muito
aumentado.

Nao produz galbas ou depressoes nas piantas hospedeiras como
sucede com numerosas especies deste genero.

O corpo da femea adulta e arredondado apresentando na parte
mediana uma constricao em consequencia da qual ha 2 espansoes
aos lados dos estigmas traqueias. Na parte posterior ou caudal do
corpo h5 2 pequenas saliencias os lobulos anais que sao pouco pro-
nunciados.

Acompanhando a margem do corpo encontramos na face dorsal
uma carreira de glandulas dermais em 8, glandulas estas formadas
pda aposigao de 2 cerores em pares. Mais na margem ainda, quasi no
seu limite, ha ainda uma earreira de pequenissimas glandulas sim-ples, fileiras esta paralela 4 de glandulas em 8. Ao nivel da zona
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estigmatica, em virtude da constrigao que houve no corpo da femea
ha um ajuntamento das glandulas em 8.

Espalhadas por todo o corpo encontramos numerosas glandulas
tubulares, de grandes dimensoes que se estendem atraves da cuticula.
para o interior do corpo, glandulas estas que Green denominou
glandulas tubulares dermais.

Asterolecaniun bondari, sp . n . 4 — Femea adulta muito aumentada:
5 Extremidade caudal da femea adulta; 6 — Estigma traqueal,

7 glandula em 8; 8 e 9 glandulas tubulares dermaes.
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Parece que estas glandulas sao responsaveis pela segrega?ao
da substancia vitrea que protege o corpo do inseto.

As antenas estao situadas na face ventral, e sao representadas
por simples tuberculos com 2 ou 3 pelos. As pernas sao ausentes.

Estigmas traqueais colocados proximos uns dps outros na regiao
constricta do corpo, aps lados do aparelho bucal.

Lobulos anais pouco desenvolvidos apresentando cada um uma
longa cerda terminal e uma menor no lado interno do ldbulo.

Nao ha propriamente um anel anal, ha quatro cerdas anais fortes,
ligadas entre si na base sem contudo formarem um anel verdadeiro.

Proximo aos lobulos anais encontramos ainda no abdomen algu-
mas glandulas em forma de disco, em numero reduzido, espalhadas
na parte posterior do abdomen.

O escudo masculino tern a mesma colorapao do feminino, isto e,
verde amarelado translucido, parem de forma mais ou menos eliptica,
medindo 1,3 mm . de comprimneto por 0,40 de largura apresentando
apenas uma carena longitudinal.

Macho adulto semelhante aos machos das outras especies de
Asterolecanium.

HABITAT. —. Encontrada sobre palmeira piassava no Estado da Baia,
pelo Dr. GREGORIO B6NDAR.

MATERIAL TIPICO — Incorporado as colepoes do Instituto Biologico
de S. Paulo, Departamento de Zoologia de S. Paulo e
Instituto Osvaldo Cruz.

II

Ultimamente temos recebido de diversas procedencias
material de varios coccideos parasitados por fungos do ge-
nero Septobasidium.

O Dr. A. P. VIEGAS do Instituto Agronomico nos remeteu
abundante material de “tung” — Aleurites fordii — forte-
mente atacado por este coccideo recoberto por um fungo
preto que o referido Fitopatologista determinou ser o Septo-basidium saccardinum. Este fungo em associa^ao com ococcideo e encontrado sobre galhos e frutos de tung, pereira,etc.

0 aspecto dos ramos atacados e caracteristico pqrque ofungo e geralmente preto, aveludado, formando grandes



H. S. LEPAGE Notas sobre coccideos do Brasil 73

manchas visiveis a distancia. Sob esta eamada de fungo es-
tao os coccideos.

Apos a remessa do material do Dr. VIEGAS novas remes-
sas nos vieram as maos, de outras procedencias e sobre ou-
tras plantas.

Tratando-se de coccideo que ataca plantas de importan-

cia economica resolvi estuda-lo mais detidamente verifi-
cando tratar-se do Clavaspis herculeana (Doane & Hadden) ,
especie tipo do genero Clavaspis de Mac. Gillivray.

Sendo a primeira especie do genero Clavaspis assinalada
em nosso territorio vamos dar a sua diagnose tirada do mag-
nifico trabalho de G . F. FERRIS “Atlas of the scale insects of
North America”.

Genero CLAVASPIS Mac Gillivray

TIPO — Aspidiotus subsimilis var. anonae Houser, que
aqui e considerado sinonimo de Aspidiotus hei -
culeanus Doane & Hadden.
Ferrisaspis Mac Gillivray, tipo Aspidiotus covil-

lae Ferris;
Hendaspidiotus Mac Gillivray, tipo Aspidiotus

ulmi Johnson.

CARACTERES — Diaspidideos pertencentes a tribu Aspidiotini.
isto 6, com unibarradas glandulas, sem espinhos glandulares, segundo

lobulos do pigiduin nao bilobados. Poros perivulvares presentes ou
ausentes. Derme na maturidade nao esclerosada, exceto no pigidium.
Na especie tipo apenas os lobulos medianos sao presentes, os 2.° e 3.°
pares faltam, o angulo pigidial e bastante agudo, cerca de 90°; de
cada lado da linha mediana, as escleroses marginais entre o 6.° e o
7.° e entre 7.° e 8.° segmentos fortemente desenvolvidas, as escleroses
nascendo no angulo basal exterior do lobulo mediano sendo extra-

ordinariamente longas, determinando em um botao circular o qual e
quasi destacado do tronco. Placas muito pequenas simples.

Abertura anal muito pequena, situada no apice do pigidium,
ficando para trds da extremidade das escleroses grandes. Poros peri-
vulvares presentes, se presente em numero reduzido. Escudo da fe-
mea sempre circular com a exuvia numa extremidade.
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Clavaspis herculeana (Doane & Hadden)

Aspidiotus herculeanus Doane & Hadden
Aspidiotus symbioticus Hempel.

Escudo da femea adulta mais ou menos circular, medindo 1,5 a
2 mm . com exuvia sub central. Em virtude de viver sempre em

12
Clavaspis herculeana (Doane & Hadden) 10 — Galhos atacados pelo

coccideo, recobertos pelo fungo Septobasidinm, sp.; 12 Pi-
gidium da femea adulta muito aumentado; 13 — Extremidade
cefalica da femea adulta aumentada.
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associacao com o fungo Septobasidium saccardinum 6 dificil veri-
ficar-se a presen?a e cor dos escudos.

Femea adulta medindo mais ou menos, 0,85 mm. com derme

11 — Femea adulta aumentada.
membranosa exceto no pigidium onde e esclerosada. Forma do cor-
po arredondada, havendo exemplares velhos que adquirem a forma
das Aonidielas isto e, reiniformes.

Pigidium agudo, com cerca de 90°. O pigidium apresenta ape-
um par de lobulos mediano bem desenvolvidos juntos sem pla-
entre eles. Os lobulos apresentam uma incisao no lado externo.

Segundo e terceiro pares de ldbulos ausentes. Pequenas placas sim-
ples sao presentes na margem do pigidium bem como setas.

Poros perivulvares ausentes ou presentes. Quando presentes em
niimero de 1 ou 2 indicando o logar usual dos 4 grupos.

nas
cas
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No pigidium notamos a presen$a de escleroses ou parafises. 0
primeiro par de escleroses intersegmentares alongado grandemente,
e terminado por um botao alargado que da a impressao de desta-
cavel do restante da esclerose. A esclerose tem a forma de clava.
As outras escleroses sao alongadas e sem o botao terminal-

Poros dorsais em numero reduzido. Anus pequeno situado abaixo
dos botoes das escleroses.

Antenas representada por um pequeno tuberculo com um pelo
terminal.

Recebemos do Entomologista Dr. ARISTOTELES SILVA
Assisterite da Divisao de Defesa Sanitaria Vegetal do Minis-
terio da Agricultura, material de diversas orquidaceas ata-
cadas por um diaspidideo ainda nao assinalado em nosso
territorio. Por se tratar de especie interessante, nova para
nossa fauna, passaremos a descreve-la:

Furcaspis biformis (Cockerell)

Aspidiotus biformis (Ckll)
Chrysomphalus biformis (Ckll)

Escudo da femea adulta de cor marron avermelhada, mais ou
menos circular, moderadamente convexo com a exiivia contral, me-
dindo 1,7 a 2,2 mm. de diametro.

Femea adulta arredondada, medindo em media 0,80 mm. de
comprimento. Derme membranosa exceto no pigidium, onde, na
maturidade e esclerosada.

Ha tres pares de lobulos bem desenvolvidos, equidistantes uns
dos outros praticamente todos das mesmas dimensoes, arredondados
nas margens. As placas sao presentes entre os lobulos em numero de
2 na incisao mediana, 2 entre os lobulos medianos e o 2.° par, 3
entre os segundos e terceiros lobulos. Estas placas sao de forma
caracteristica do genero Furcaspis, isto e, sao bifidas na extremidade
livre.

Para fora do terceiro par de lobulos a margem do pigidium apre-
senta-se esclerosada e irregularmente serreada.

Bem distante do terceiro par de lobulos encontramos
liencia proeminente esclerosada, junto da qual encontramos
placa semelhante aquela encontrada entre os lobulos. Ha escleroses
entre os lobulos, mais ou menos semelhantes entre si.

Na face dorsal do pigidium ha poros de dimensoes

uma sa-
uma

pequenas,
que sao a abertura de finos e longos ductos. Na face dorsal ainda
encontramos zona esclerosada conforme mostra o desenho junto
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Ftircuspis biformis (Cockerell ) 14 — Folha de orquidacea atacada;
15 —- Escudo 9 ; 16 — Escudo $ ; 17 — Femea adulta aumenta-da; 18 — Pigidium da 9 muito aumentado; 19 — Antena da 9:
20 — Estigma traqueal da 9.
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Poros perivulvares presentes em 4 grupos de mimero reduzido
de poros.

Abertura anal situada mais ou menos no centro do pigidium.
Antenas representadas por simples tubdrculos com 4 ou 5 pelos.

Estigmas traqueais com glandulas estigmdticas mais ou menos
numerosas.

Escudo masculino da cOr marron avermelhada, alongado me-
dindo 1 mm. de comprimento por 0,4 mm. de largura com exuvia
terminal.

Macho identico aos machos das diversas espdcies do genero.
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P A P f i l S A V U L S O S
DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

CONTRIBUigAO AO ESTUDO DOS MECHANIT1DAE
(Lep. Rhopalocera)

(4.a nota). (1)

p e r
R. FERREIRA D ALMEIDA

Tribus da familia Mechanitidae

Dividimos a familia Mechanitidae em cinco tribus (supergene-
tos) baseadas nos caracteres fornecidos pelas genitalia dos machos,
conforme a chave abaixo:— Scaphium (uncus dos Autores) presente (2)— Scaphium (uncus Auct.) ausente
2(1) — Com uma estreita banda quitinizada caida em forma de

redouga e que serve geralment'e de sustentaculo ao subs-
caphium. Processos articulantes presentes ou ausentes

Tithoreini Fox

1 2
1’ Thyridiini nov.

2’ — Sem banda quitinizada em forma de redouga
3(2’) — Processos articulantes presentes .. Jthomiini Zerny & Beier

partim (=Oleriini Fox)

3

3’ — Processos articulantes ausentes
4 (3’) — Scaphium (uncus Auct.) curt'o, tegumen e subscapbium mui-

to quitinizados, formando ambos uma pega que apresenta
as vezes uma forma craneolar

4’ — Scaphium (uncus Auct.) geralmente bem desenvolvido, te-
gumen pouco quitinizado, subscaphium (exceto no genero
Greta Hemmg.) sftmente quitinizado na sua porgao inferior

Godyridini nov.

4

Dircennint nov.

(1) — A primeira nota foi publicada na revista belga “Lam-
billionea” 1939, a segunda nota na Revista de Entomologia, Rio, .
10, 1939 e a terceira nesta tiltima revista v. 11, 1940.

(2) — Ver Emilio Berio, Festschrift Prof. Embrik Strand, v. 2,
p. 205-211 (1936-37).
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Aceitamos duas das tribus creadas por M. Fox para esta familia
Tithoreini e Ithomiini. Para as tribus agora creadas por nos podemos-
ainda citar os caractcres seguintes:

Thyridiini. Olhos mis, palpos peludos, com o 2.° articulo bem
maior do que o l.°, o 3.° muito curto e pontudo. Antenas quasi to-
cando a extremidade da celula discoidal das asas anteriores, termi-
nando em uma massa alongada, porem distinta; patas anteriores dos
ft atrofiadas com o tarso reduzido a uma massa alongada, uniar-

ticulada que se confunde com a tibia, a tibia das patas medianas um
pouco menor do que o femur, a das patas posteriores ligeiramente
maior que o femur. Asas vitreas, alongadas, as posteriores muito mais.
curtas do que as anteriores. Celula discoidal das asas posteriores
ultrapassando um pouco a metade da comprimento da asa, de igual
tamanho quer superior, quer inferiormente e alargando-se relativa-
ment'e pouco para a sua extremidade distal. Id e 2d curtas, retas, de
igual comprimento, das quais a primeira e dirigida obliquamente
para fora e a segunda para baixo, a 3d e pouco inclinada para den-
tro, angulosa, uma vez e meia mais longa do que a 2d, formando coin,

o ultimo peda?o da Cu um angulo obtuso. Sc e R divergentes depots,

da humeral que e bifida, sendo que a Sc e dirigida paTa o meio da
borda costal, s6 se aproximando da R depois da extremidade da ce-
lula discoidal. Genitalia: valvas bem excavadas, torcidas, com dois
lobulos ou processes na sua extremidade distal; falosoma atenuado
na extremidade distal e tendo as vezes no ter$o proximal um proc&sso
pouco desenvolvido. O tegumen apresenta as vezes duas grandes pon-
tas na extremidade distal: Nas 9 9 0 femur das patas anteriores
tern o mesmo comprimento da tibia .emquanto que o tarso. tern apenas-
a metade desta ultima', apresentando 5 articulos e engrossando para
a extremidade. A humeral das asas posteriores pode ser ou nao bl-
furcada.

Dircennini. g . Asas posteriores com a humeral bifurcada, sendo-
porem o seu ramo externo mais curto do que o interno. 3d angulosa,
do mesmo tamanho que a 2d ou ligeiramente maior; Id, quando
presente, e muito pequena. Nas g 5 hd somente duas d. faltando a
Id. A humeral pode as vezes ser simples. Genit&lia: valvas mais om
menos subtriangulares, afilando um pouco para a extremidade distal
onde sao arredondadas, todos os seus bordos sao lisos, isto 6 despro-
vidos de ldbulos ou processos. Falosoma arqueado na ua metade dis-
tal, relativamente fino, de largura mais ou menos uniforme.

Godyridini.Macho: asas posteriores com uma, duas ou tr.es disco-
celulares, a 3d e sempre presente, muito longa, mais ou menos
vada' para dentro, atrofiada superiormente deixando a celula discoi-

cur-
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1

3

Figura 1 — Rhodussa pamina Haensch. (Macho).
2 — Hypothyris viola boliviensis Haensch. (Macho).
3 — Hypothyris poemne d’Alm. (Macho).
4 — Rhodussa cantobrica Hew. (Femea).

M

9f
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dal aberta, raramcnte fechando-a ( Greta ) 1- As Id e 2 d, quando
existem, sao sempre muito curtas e de comprimento pouco mais ou
menos igual. sendo que a Id e geralmente forte e dirigida obliqua-
mente para fora, emquanto que a 2d, ao contr&rio, se dirige para
dentro. A M2 e ordinariamente muito fina. As ^ ^coidal das asas posteriores fechada, podeudo teT duas ou tres disco-
celulares, mas a 3d e sempre muito longa como nos ft ft , emquanto
que as outras duas sao sempre muito curtas. Genitalia: Saccus extre-
mamente longo e fino, engrossando abrutamente para a extremidade-
proximal, de uma vez e meia a duas vezes mais longo do que as
valvas, Valvas triangulares ou subtriangulares, com um processo ou
lobulo apical bem desenvolvido. Falosoma extremamente longo e fino,
geralmente tao longo quanto o saccus + valvas, r.eto, ou ligeiramente
curvado, engrossando muito pouco para a exfremidade proximal onde-
e as vezes bem arqueado, mas a sua extremidade distal nunca e cur-
vada.

tern a celula dis~

Genero RHODUSSA D’Alm., 1939

Rhodussa D’Almeida, 1939, Rev. de Entom. Rio, 10 (2), p. 278 (Ge-
nerotipo: Ceratinia pamina Haensch, 1905)

Ao publicarmos a presente nota Sobre o nosso genero Rhodussa
creado em 1939, temos exclusivamente em vista torna-lo melhor co-
nhecido, dando a fotografia e os desenhos da genitalia e da nervula-
pao, ainda nao publica'dos, da especie que Ihe serve de tipo — a
Ceratinia pamina Haensch, 1905.

Mui recent'emente foi este genero posto na sinonimia de Hypo-
thyris Hiibner por RICHARD M. FOX no seu trabalho intitulado “A
Generic Review of the Ithomiinae”, publicado nos “Transactions of
the American Entomological Society”, vol. 66, p. 188 (1940), junta-
mente com os generos Epityches e Garsauritis ambos por nos tam-
bem creados ultimament'e. (Brasil-Medico, 52 (17), p. 412 (1938), nota<
previa e Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 33 (3), p. 385, 386
(1938). Estes dois ultimos generos, que sao igualmente monoespeci-
ficos, foram por6m fartamente ilustrados com desenhos da' genitalia,

(1) — Andromica (Hew.), dromica (Htensch) , libethris (Fel-der) e mais algumas outras espdcies incluidas pelos autores, bem
assim por Fox em 1940 no genero Greta Hemming ( —Hymenitis
Auct.), pertencem ao genero Pseudoscada G. &. S. Assim Greta
Bryk, Fox (nec Hemming)= a Hymenitis Auct. e sinonimo de Pseu-doscada G. &. S. partim.
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da nervula?ao e fotografias dos imagos que lhes servem de genero-
tipos.

No moments nao podemos dar o nosso parecer sfibre o Irabalho
deste nosso col6ga, todo ele baseado unica e exclusivamente no sis-t'ema de nervulagao das asas, sem tomar, portanto, em consideragao
os caracteres fornecidos pelo aparelho genital ou por qualquer outro
orgao dos imagos. Na opiniao do referido autor. conforme teve oca-
siao de nos declarar em carta, a armadura genital fornece apenas ca-
racteres especificos, mas nao caracteres genericos. Inutil dizer que
discordamos completamente, neste ponto de vista, do nosso colega,
Sr. R. M. Fox e esperamos poder mui brevemente convence-lo de que
labors em erro. Pelo estudo a que j& procedemos do aparelho genital
de muit'as dezenas de esp6cies de “Ithomiidae”, podemos aquilatar do
valor extraordin&rio, quer generico, quer especifico, nesta‘ familia,
dos caracteres forneridos por este orgao.

Pelos desenhos agora publicados sera tambem facil averiguar
si a determina?ao do tipo do nosso genero esta exata, o que, alias,
e de capital importancia, visto termos verificado ha pouco tempo al-
guns enganos na determinagao da subespecie de HAENSCH. Em 1928,
por exemplo, TALBOT in “Transations Entomological Society of Lon-
don vol. 75, p. 412, t'. 14, f . 10, determina como Ceratinia cantobrica
pamina Haensch uma especie de Mato-Grosso que corresponde a Hypo-
thyris viola voliviensis Haensch. No seu trabalho diz o Sr. Fox ter
examinado uma femea de pamina procedente do Peru, exemplar que
o autor nao figura nem descreve e que portanto nao podemos asse-
gurar ser a verdadeira pamina Haensch.

0 material que serviu para os nossos estudos, material alias co-
pioso, e proveniente do Xapury no Territorio do Acre e pertence ao
nosso particular amigo e distinto colega, Dr. OITICICA FILHO.

Acabamos, outro sim, de examinar na colegao do Departamento
de Zoologia do Estado de Sao Paulo exemplares de Hypothyrts can-
tobrica (Hew.) procedentes da Bolivia. Esta especie pertence tambem
ao nosso genero Rhodussa. A Q , cuja nervula?ao representamos no
presente trabalho, e semelhante ao g .

Pamina parece ser apenas uma subespecie de cantobrica.

a

Boliviensis Haensch 6 uma fraca subespecie de viola Haensch que
talvez nao possa ser mantida, ela distingue-se da subespecie tipica
somente pela colorafao mais escura do fundo das asas. Em um lote
de boliviensis capturado pelo nosso estimado amigo, Dr. LAURO TRA-
VASSOS em Salobra, no sul de Mato-Grosso, encontramos algims exem-
plares que nao diferem na cor de viola da Colombia. O de boli-viensis 6 semelhante a 5 .



84 PAPJSIS AVULSOS

Hypothyris poemne d’AIm., 1939

Aproveitando o ensejo damos no presente trabalho as fotografias
e desenhos da genitalia desta nossa Hypothyris publicada em 1939
na Revista de Entomologia, Rio, vol. 10 (2), p. 281.

Figura 1 — Armadura genital de Rhodussa pamina.
2 — Falosoma de Rhodussa pamina
3 — Valva de Rhodussa pamina
4 — Armadura genital de Hypothyris poemne
5 — Falosoma de Hypothyris poemne
6 — Nervulafao das asas posteriores do macho de Rhodussa

pamina
7 — Nervula?ao das asas posteriores da femea de Rhodussa

cantobrica
8 — Nervulasao das asas anteriores do macho de Rhodussa

pamina.

99

99

99

99

99

99

99
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P A P f i l S A V U L S O S
DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

OBSERVANCES S6BRE A BIOLOGIA DO PHLEBOTOMUS
WH1TMANI ANTUNES E COUTINHO, 1939 (DIPTERA,
PSICHODIDAE) EM CONDigCES EXPERIMENTAIS (*)

Por

M. PEREIRA BARRETTO

Constitue objeto do presente trabalho o relato de observagoes
sobre o ciclo evolutivo do Phlebotomiis whitmani Antunes e Coutinho,
1939 em condigoes experimentais. Esta especie, que apresenta uma
grande incidencia nas zonas de alta endemicidade da leishmaniose
cutaneo-mucosa no nosso Estado, e muito antropofila e, segundo ve-
rificagoes ineditas do DR. J. O. COUTINHO, e possivel vetora do para-
sita daquela molestia.

Para a obtengao de culturas deste flebotomo em laboratorio par-
timos de ovos postos por femeas capturadas em Vila Queiroz, Pom-
p4ia, Alfredo de Castilho e Presidente Prudente e empregamos o pro-
cesso descrito ao estudarmos a biologia do Phlebotomus intermedius
em condigoes experimentais (BARRETTO, 1940), processo este que,
a nosso ver, e o unico que permite uma criagao selecionada das
multiplas especies que constituem a nossa fauna flebotomica.

Na criagao de flebotomos em larga escala com o fim de forneceT
exemplares para experiences de transmissao da Leishmania brasi-

( * ) — Trabalho da Comissao de Estudos da Leishmaniose do
Estado de Sao Paulo realizado no Departamento de Parasitologia da
Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo e apresentado
a sessao de 25-XI-40 da Semana de Higiene e Molestias Tropicais e
Infectuosas da Associagao Paulista de Medicina.
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liensis usamos uma ligeira modificagao do processo preconizado por
ROUBAUD e COLAS-BELCOUR (1927). Esta tecnica consiste no se-
guinte: 20 a 30 femeas alimentadas, misturadas ou nao com machos,
sao encerradas em uma alonga de vidro cuja extremidade superior 6
fechada com um pedago de musseline ou de gase e cuja- extremidade
inferior aplicada a um bloco de gesso com uma escavagao no cen-
tro. Este & recoberto com uma quantidade de meio de cultura su-
/iciente para alimentar as larvas at6 a fase pupal e repousa sobre
areia humida. O sistema 6 mantido, no escuro, a temperatura de labo-
ratdrio ou em estufa a 25-27°G. e basta adicionar diaTiamente um
pouco de &gua a areia para que a bumidade da cultura se mantenha
em condigoes otimas. Os flebdtomos, a medida da eclosao sao removi-
dos da .alonga com um capturador de Castro (BARRETTO e COU-
TINHO, 1940).

O Phlebotomus whitmani 6 uma especie que se cria facilmente
em laboratorio. As suas larvas se comportam de maneira semelhante
as do Phlebotomus intermedius em condigdes experimentais (BAR-
RETTO, 1940). As culturas sao, porem, mais ricas e as larvas dotadas
de maior atividade, particularmente no 3.° e no 4.° estadio.

Trabalhando com 23 culturas em placas de Petri, obtidas de pos-
turas isoladas e mantidas em diferentes condigoes de temperatura e
humidade, observ&mos para duragao das diversas fases do ciclo evo-
lutivo do Phlebotomus whitmani os resultados abaixo relatados:

Periodos minimos de incubagao dos ovos 7 — 17 dias.
Periodos larvais minimos .
Periodos pupais minimos .

19 — 44 ”
7 — 15 ”

Total 34 — 72 dias

Influencia da humidade. — Investigando a influencia da humi-dade sobre o ciclo evolutivo do flebotomo verificamos que os ovos eas larvas necessitam, para que a evolugao se processe sem interrupgao,
de um alto teor de humidade. Assim, colocados em recipientes secosos ovos murcham, tanto mais rapidamente quanto mais alta eperatura, mas sempre em prazo de tempo muito curto, e nao eclodem.Em papel de filtro saturado de humidade evoluem normalmente, de-pendendo a duragao do periodo de incubagao da- temperatura em quese opera, como veremos adiante. Uma humidade excessiva, condicio-nando a formagao de films liquidos s6bre os ovos prejudica aeclosao. Na agua os ovos nao eclodem.

a tem-

sua



89PEREIRA BARRETO — Sobre a biologia do Phlebotomus whitmani

Do mesmo modo, as larvas jovens necessitam de um grau de hu-
midade do meio prdximo do ponto da saturagao correspondente k
temperatura da experiencia. Em presenga de humidade excessiva que
permita a formagao de peliculas liquidas a vitalidade das larvas 6
grandemente prejudicada e na agua elas morrem. E exigencia de hu
midade por parte das larvas mais evoluidas e menor, podendo as em
4.° estadio viveT em grans de humidade relativamente afastados do
limite de saturagao, embora isto lhes seja prejudicial ao normal dew
senvolvimento. Mas, ainda aqui, uma humidade excessiva tern sempre
efeito nocivo.

As pupas exigem pouca humidade, evoluindo normalmente em
recipieutes apenas com ar saturado de humidade.

Influencia da temperatura. — A evolugao dos flebotomos em cul-
turas esta na estrita dependencia da temperatura.

1) — Periodo de incubagao dos ovos. Para verificar a influeu-
cia da temperatura sobre a evolugao dos ovos tomamos diversas bat'e-
ladas de ovos, colocamos em placas de Petri forradas com papel
humido e submetemo-las a diferentes temperaturas.

Conservados em estufa a 37°G durante 6-12 horas os ovos
ja nao mais eclodiram.
Apos permanencia em estufa a 30°C durante cerca de
24 horas nenhum ovo deu saida a larva.
Em estufa a 25-27°C grande numero de ovos (83.7%)
eclodiram dentro de 7-8 dias.
Conservados a temperatura do laboratorio que, durante
as experiencias (19-4-40 a 5-5-40) variou eutre 19.5 —
22,2°C (minimas) e 20,5 — 23,2°C (mdximas) os ovos
eclodiram ao fim de 12-13 dias.
Mantidos em ambiente refrigerado por evaporagao de
agua (17,1 — 20,2°C) os ovos apresentaram um periodo
de incubagao de 17 dias.
Enfim, colocados na geladeira a 4°C os ovos nao eclo-
diram ate o 60° dia.

a)

b)

c)

d)

e)

f )

2) Periodo larval. Em nossas experiencias pudemos verificar
que a temperatura mais favordvel para o desenvolvimento das larvas
e 25-27°C. Nesta temperatura a duragao minima do periodo larval
foi de 19 dias.

Em temperaturas superiores a 27° a mortalidade das larvas 6
grande, embora se possa obt'er, por vezes, um desenvolvimento mais
rapido nas fases mais evoluidas do ciclo larval. A 30°C as larvas mor-



go Art. 13PAPfilS AVULSOS

rem sistematicamente ao fim de um lapso de tempo mais ou menos
curto.

Em temperaturas pouco inferiores a 25-27°G a evolupao das lar-
vas se da normalmente, mas a durapao do periodo larval e maior.
Assim, mantendo culturas a temperatura do laboratorio, que variou
entre 21,0 — 22,8°C (minimas) e 22,5 — 24,5°C (maximas), obser-
vamos, para durapao minima do periodo larval, 25-30 dias.

A medida que a temperatura se abaixa, a durapao da fase larval
se alonga e a 17,1 — 20,2°C ela ja e de 40-45 dias. A 4 — 6°C obser-
vamos uma parada completa do desenvolvimento das larvas, posbo
que elas possam resistir a essa temperatura por alguns dias, readqui-
rindo sua atividade desde que sejam colocadas em condipoes termi-
cas favordveis.

3) — Periodo pupal. Embora possamos obter a eclosao de adul-
t'os a 30°C certo numero de pupas morre a essa temperatura, princi-
palmente quando a ela sao submetidas logo depois de emergirem da
larva. A 37°C ainda conseguimos observar a eclosao de adultos quan-
do as pupas sao colocadas na estufa na iminencia de dar nascinrento
a imagem.

Mas, a temperatura mais favoravel para a evolupao das pupas e
de 25 —1 27°C. Nestas condipoes a durapao minima do periodo pupal
e de 7 — 8 dias.

Temperaturas inferiores a estas retardam a evolupao da pupa.
A 4 — 6°C nunca observamos a eclosao de um adulto embora as pupas
possam resistir a essa temperatura e dar nascimento a imagem quando
recolocadas em melhores condipoes termicas.

Em resumo, a temperatura mais favorivel para o desenvolvi-
mento do Phlebotomus whitmanl do ovo a adulto e 25 — 27°C; tem-
peraturas mais elevadas sao mais ou menos nocivas e temperaturas
inferiores dilatam a durapao do ciclo evolutivo.

Damos abaixo os protocolos de tres culturas mantidas respecti-
vamente a 25 — 27°C (estufa), a 21 — 24,5°C (temperaturas do la-
boratorio entre 31-1-40 e 15-3-40) e a 17,1 — 20,2°C (temperaturas
obtidas por evaporapao de agua).
N.° da femea: 265. 3
Especie: P. whitmani.
Data da captura: 27-1-40.
Local da captura: Alfredo de Castilho.
Isca: cao.
Alimentapao em cao em 27-1-40.
Oviposipao: 1-II-40.
N.° de ovos: 24.
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Meio de cultura: limo e terra.
Eclosao: 8-II-40.
l.a muda (2.° estadio) : 13-11-40 a 14-11-40

) : 17-11-40 a 21-11-402 a » (3.° ”
(4 ° ”3.a ”

4 a ”
) : 21-11-40 a 26-11-40 (16 larvas)

( ninfose ) : 27-11-40 a 6-I1I-40 (15 pupas)
Emergencia dos primeiros adultos: 6-III-40
N.° de adultos: 14 ( 5 22 e 9 $ $ )

Mn . : 25°CITemperatura durante a experiencia J
( Mx . : 27°C

RESUMO:

7 diasPeriodo minimo de incubagao dos ovos

5 ”
4 ”

l.° estadio
2.o 99

Periodo larval minimo: 19 dias 4 "3.° 99

6 ”
8 ”

4.o 99

Periodo pupal minimo .

TOTAL . 34 dias

N.° da femea: 265. 1

Especie: Phlebotomus whitmani.
Data da captura: 27-1-40.
Local da captura: Alfredo de Castilho.
Isca: cao.
Alimentagao em cao- em 27-1-40.
Oviposigao: 31-1-40.
N.° de ovos: 29.
Meio de cultura: limo e terra
Eclosao: 11-11-40.
l.a muda' (2.° estadio) : 18- 11-40 a 20- 11-40.
2 a ”
3.a ”
4.a »

Emergencia dos primeiros adultos: 15-III-40.
N.° de adultos: 9 ( 6 9 2 e 3 $ s ).

): 22- 11-40 a 27- 11-40.
): 27- 11-40 a 3-HI-40 (16 larvas)

(3.° ”
(4 ° ”
( ninfose ) : 7-III-40 a 15-III-40 ( 9 pupas)

Mn.: 21,0 — 22,800
Mx.: 22,5 — 24,5°C

Temperatura durante a experiencia
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RESUMO:

11 diasPeriodo minimo de incubagao dos ovos
7 ”
4 ”
5 ”
9 ”

l.° estadio
y y2 °Periodo larval minimo: 25 dias 3 °
»4.o

8 ”Periodo pupal minimo .

44 diasTOTAL .
N.° da femea: 265. 4
Especie: P. whitmani
Data da captura: 27-1-40.
Local da captura: Alfredo de Castilho.
Isca: cao.
Alimentasao em cao em 27-1-40.
Oviposi?ao: 1-II-40.
N.° de ovos: 42.
Meio de cultura: limo e terra.
Eclosao: 14-11-40.
1.a muda (2.° estadio) : 2-III-40 a 7-III-40.
2.a ”
3.a ”
4.a »

N.° de adultos: 15 ( 9 $ $ e 6 $ $ )
Mn. : 17,1 — 18,2°C

I Mx. : 19,8 — 20.2OC

) : 13-III-40 a 24-III-40.
) : 22-III-40 a 5-IV-40 (21 larvas)

( ninfose ) : 3-IV-40 a! 17-IV-40 (18 pupas)

(3.° ”
(4.o ”

Temperatura durante a experiencia

RESUMO:
Periodo minimo de incubapao dos ovos . .

( l.° estadio
17 dias
11 "

2.° 9 f

9 ”
8 ”

Periodo larval minimo: 40 dias 3° »

4 ° 12 ”
Periodo pupal minimo . 15 ”

TOTAL . 72 dias
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Astenobiose

WHITTINGHAN e ROOK (1923), estudando a biologia do Phle-
botomus pappatasii, verificaram que o ciclo evolutivo deste flebo-
tomo, do momento da postura ao da eclosao do adulto, pode variar
de 24 a 202 dias. A parada da evolusao ou a hibernasao, segundo
aqueles autores, se da no 4.° estadio e seria devida ao abaixamento
da temperatura e ao aumento do teor de humidade do meio. Em
temperaturas inferiores a 18,3°C (65° F) e em meios excessivamente
humidos puderam manter larvas em 4.° estadio durante 6 meses
estas larvas completavam rapidamente a sua evolusao quando colo-
cadas a temperatura de 31,1°C (80° F) e em meios menos humidos.

ROUBAUD e COLAS-BELCOUR (1927) verificaram que a pa-
rada da evolusao do Phlebotomus pappatasii em 4.° estadio pode
ser independent das condi?oes exteriores de temperatura e humi-
dade do meio.

Posteriormente, ROUBAUD (1927 a) mostrou que cste fenome-
no de heterodinamia (aparisao de gerasoes de atividade biologica
diversa) no Phlebotomus pappatasii se apresenta com caracteres
bem diferentes do que se observa habitualmente em outros insetos,
em particular nos muscidios e nos mosquitos. De fato. nesies a hete-
rodinamia esta subordinada a influencia das condifoes mesologicas,

"... les manifestations d’asthenobiose (parada da atividade
biologica normal) sont le plus souvent cycliques et surviennent

1’apanage regulier de certaines generations du cycle annuelcoinme
de l’espece . . .”

No Phlebotomus pappatasii, pelo contrario, a astenobiose ou
torpor espontaneo independente dos abaixamentos de temperatura
6 irregular na sua aparisao: em uma dada postura, alguns ovos (as
vezes a maioria deles) dao origem a larvas ativas que evoluem ate
a fase do imago em menos de um mes, ao passo que outros ovos,

identicas condisoes experimentais, dao origem a larvas que,
chegadas no 4 ° estadio, atingem o crescimento maximo e tem a sua
evolusao subitamente interrompida, ao enves de pupar, ficando em
estado de torpor durante meses. Trata-se, pois, nao de uma hiber-
nasao verdadeira, mas de uma pseudo-hibernasao.

Estudando o ciclo evolutivo do Phlebotomus whitmani em con-
disoes experimentais tivemos a oportunidade de observar, alem do
retardamento da evolusao condicionado pelo abaixamento de tem-
peratura, como atras assinalamos, o fenomeno da astenobiose em
larvas no 4.° estadio.

Segundo pudemos deduzir das nossas investigasoes, alias pou-
co numerosas, o Phlebotomus whitmani pertence ao tipo fisiologico

em
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dos insetos het'erodinamicos: enquanto certos individuos ativos evo-
luem regular e rapidamente de ovo a imago outros individuos da
mesma geragao, chegados ao 4.° estadio larval, tern a sua evolugao
subitamente interrompida ficando em estado de torpor durante um
periodo mais ou menos longo. Esta heterodinamia, como no Phle-
botomus pappatasii, e aciclica, isto e, a astenobiose ocorre irregu-
larmente em alguns individuos de uma deteTminada geragao.

Demais, o fenomeno da astenobiose ou torpor espontaneo e re-
lativamente raro e nao deve ser confundido com o fenomeno do'

retardo do desenvolvimento imposto pelos abaixamentos de tempe-
rature, que se observa em todas as fases do ciclo evolutivo, desde o
periodo de incubagao dos ovos ate o periodo pupal.

No quadro seguinte apresentamos os resultados das nossas obser-
vagoes.
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Astenobiose do P. whitmani

A . Temperature
em que

entraram

DuraqaoDataData da Temperature
durante3.*N.°da larva dadao.-C muda

(4.°estadio)
aem diapausa diapausapupa$aodiapausa

(265-1) a
(265-1) b
(265-1) c
(265-1) a
(265-1) e
(265-1) f
(265-1) g

110 dlas
113 ”

27-2-40 21,0-24,5°C. 18,5-25,5°C. 17-6-40
20-6-40
26-6-40

nao pupou
29-6-40
10-7-40
20-7-40

99 99 99 99

9911999 99 99 99

I. 99 99 99 99

121 dias
152 ”
162 ”

99 99 99 99

99 99 99 99

99 99 99 99

107 dlas
113 ”

7-7-40
13-7-40

(265-3) a
(265-3) b

21-2*-40 25-27°C 25-27°Cn I9 19 99 99V

96 dias
102 ”
103 ”
109 ”

6-6-40
12-6-40
13-6-40
19-6-40

nao pupou
30-6-40
15-6-40

(265-5) a
(265-5) b
(265-5) e
(265-5) d
(265-5) e
(265-5) f
(265>-5) g

2-3-40 21,0-24,5°C. 18,5-25,5°C.
99 9999 99

99 T-9 99 •999

99 99 « 9999m
99 99- 99 99>9

120 M

136 ”
99 9999

99 99 99 9999

25-27°C 30-5-40
4-6-40

13-6-40
29-6-40

99 dias
103 ”
112 ”

25-27°C22-2-40(265-6) a
(265-6) b
(265-6) c
(265-6) d

99 9999 »»9*
IV 99 9*99 9999

9* 99 128 ”99 9»99

23-8-40
29-8-40
1-9-40

nao pupou
13-9-40

nao pupou
2-8-40

21-8-40
29-8-40

25-27°C 182 dias
188 ”
191 w

26-2-40 25-27°C(265-10) a
(265-10) b
(265-10) C
(265-10). d
(265-10) e
(265-10) t
(265-10) g
(269-10) hr
(265-10) i

99 9999 9999

99 9999 9999

9» 9*99 9999

99 99 203 diasV 99 9999

18,1-20,2°C.99 999»
99 161 dias

180 ”188 -99 99 9999

99 9999- 9999

99 999999

19,0-25,5°C. 31-7-40
4-8-40
5-8-40

11-8-40

123 dias
127 "
128 ”
134 ”

22,5-25,5°C.30-3-40(291-4) a
(291-4) b
(291-4) c
(291-4) d

99 9999 9%99

VI 99 9999 9999

99 9999 9999
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O exame do quadro anterior mostra' que a dura?ao da diapausa
pseudohibernal varia de 96 a 203 (3 a 7 meses aproximadamente).
A entrada em diapausa parece ser independent© da' temperatura:
larvas criadas tanto em estufa a 25 — 27° (Experiences II, IV e V)
como k temperatura do laboratorio (Experiencias I, III e VI) entra-
ram espontaneamente em estado de torpor pseudo-hibernal. A saida
da diapausa parece tambem ser independente da tempertaura: lar-
vas astenobioticas conservadas, tanto em estufa a 25 — 27° (Expe-
riencias II, IV e V) como a temperatura do laboratorio (Experien-
ces T. JIT e VT). em dado momento recuperaram a sua atividade
normal e sofreram a 4.a muda. Nao pudemos confirmar as observa-
nces de ROUBAUD (1927 e 1928) que, de suas experiencias com o
Phlebotomus pappatasii, conclue pela necessidade de um abaixa-
mento de temperatura de cerca de 10°C aquem do otimo (atermo-
biose) para que a evolu?ao das larvas em diapausa se de.

Ainda verificamos que a astenobiose parece nao ©star na de-
pendence do grau de humidade do meio: em igualdade de condi-
?oes algumas larvas entraram em diapausa enquanto outras tvolui-
ram normalmente. Demais, para a conserva$ao das larvas em aste-
nobiose nao 6 necessaria uma humidifica?ao intensa do meio e se
essicanao (anidrobiose) nao e indispensavel para a reativa?ao das
larvas em diapausa pseudo-hibernal.

Nossas investigates sdbre a astenobiose do Phlebotomus whit-
mani prosseguem e oportunamente resultados definitivos strao apre-
sentados. Desde ja, porem, podemos afirmar que a aparigao deste
curioso fenomeno, como ja assinalara ROUBAUD (1927 a) torna
muito irregular a marcha das culturas dos flebotomos em condi?oes
experimentais.

Morfologia dos ovos, larvas e pupas.
Morfologicamente os ovos, as larvas e as pupas do Phlebotomus

whitmani nao diferem dos estadios evolutlvos correspondentes do
Phlebotomus intermedius por nos estudados em trabalho anterior
(BARRETTO, 1940). Por esta razao, nos dispensamos de apresentar
microfotografias e desenhos.

R E S U M O

Relata o A. os resultados de investigates s6bre a biologia do
Phlebotomus whitmani Antunes e Coutinho, 1939 em laboratorio.
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Operando em condifoes diversas de temperatura e humidade
obteve para:

Periodos minimos de incubacao dos ovos
Periodos larvais minimos
Periodos pupais minimos

7 — 12 dials
19 — 44 ”

7 — 15 "

34 — 72 dias
Estuda a influencia da temperatura e da humidade sobre as di-

ferentes fases do ciclo evolutivo e chega a conclusao de que as con-
didoes mais favor&veis sao: temperatura de 25 — 27°C e humidade
do meio visinha do ponto de satura?ao. Nestas condi?oes verifica
para:
Periodo minimo de incubafao dos ovos . .

l.° estadio

TOTAL

7 dias

5 ”
4 ”
4 ”
6 ”

992 °Periodo larval minimo: 19 dias 3.° 99

994.o

8 ”Periodo pupal minimo .
34 diasTOTAL .

Estuda ainda o fenomeno da astenobiose apresentado pelas lar-
vas em 4.° estadio concluindo que:

1) — 0 Phlebotomus whitmani pertence ao tipo fisiologico dos
insetos heterodinamicos.

2) — A heterodinamia e aciclica.
3) — 0 fenomeno da astenobiose 6 pouco frequente.
4) — A dura^ao da diapausa pseudo-hibernal varia de 96 a 203

dias.
5) — 0 fenomeno da astenobiose ou torpor espontaneo e inde>-

pendente das condi?oes exteriores de temperatura e humidade-.
C) A apari?ao do torpor espontaneo constitue um impecilho

da marcha regular das culturas do flebotomo em condi(des expe-
rimentais.

Assinala, enfim, que a morfologia dos ovos, das larvas e das pu-
do Phlebotomus whitmani 6 identica a dos estadios evolutivo?

correspondentes do Phlebotomus intermedius.pas
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S U M M A R Y

In this paper, the author gives the results of investigations on
the biology of Phlebotomus whitmani Antunes & Coutinho, 1939- unr
der experimental conditions.

Operating under various temperature and humidity conditions
he obtained for:

Minima incubation periods of eggs
Minima larval periods
Minima pupal periods

7 — 12 days
10 — 44 ”

7 — 15 ”
34 — 72 daysTOTAL .

He studies the influence of temperature and humidity on the
different phases of the evolutive cycle, and' verifies that the most
favorable conditions are : temperature — 25-27°C, and humidity near
saturation limit. Under these conditions, he obtained for:

7 daysMinimum incubation period of eggs.

[2d.
Minimum larval period: 19 days <

1 OClm

5 ”
4 ”
4 ”
6 ”
8 ”

If. instar
M

»

4th. ”
Minimum pupal period .

TOTAL . 34 days

He also studies the phenomenon of asthenobiosis showed by the
larvae in the 4th instar and concludes that:

1. — Phlebotomus whitmani belongs to the physiological type
of heterodynamic insects.

2. — Helerodynamy is acyclic.
3. — The phenomenon of asthenobiosis is unfrequent.
4. — The duration of asthenobiosis varies from 96 to 203 days.
5. — Asthenobiosis is independent of the external conditions

of temperature and humidity.
6. — Asthenobiosis embarrasses the normal evolution of cultu-res of this Phlebotomus under laboratory conditions.
Finally, the author shows that eggs, larvae and pupae of Phle-botomus whitmani are morphologically similar to the correspondent

instars of Phlebotomus mtermedius Lutz & Neiva, 1912.
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NOTAS S6BRE OS GENEROS CORYTHOMANTIS
BOULENGER E APARASPHENODON MIRANDA RIBEIRO

Amphibia-Anura
Hylidae

Por

ANTENOR LEITAO DE CARVALHO
Naturalista auxiliar do Museu Nacional

Dentre os anfibios brasileiros da familia Hylidae, vulgarmcnte
denominados “pererecas” e “gias”, destaca-se um grupo bem homo-
genio na forma e nos habitos. Constituem-no 4 generos: Garbeana
Mir . Rib. 1936. Trachycephalus Tschudi, 1838. Corythomantis Bou-
lenger, 1896. Aparasphenodon Mir. Rib. 1920. A principal caracte-
ristica do grupo e a presents de uma carapaga de origem dermica,
encrustada aos ossos do cranio e que se desenvolve com a idade
adquirindo ao mesmo tempo maior rugosidade.

Corythomantis e Aparasphenodon, constituem o objeto destas
notas.

HIST6RICO

O genero Corythomantis, foi fundado por Boulenger em 1896
para uma “perereca” do Brasil, C. greeningi, prdxima is especies
de Triprion e Diaglena, diferindo, entretanto, pela ausencia de den-
tes parasfendides.

MIRANDA RIBEIRO fundou em 1920 o genero Aparasphenodon para
“perereca”, A. brunoi Mir. Rib., adquirida do Sr. EHRARDT.uma

procedente do SE brasileiro (provavelmente do D. Federal) e que
difere de Corythomantis, entre outros caracteres, pela presenga de
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dentes palatinos e por t'er a cabega no mesmo piano do corpo (1).
Descrevendo, na mesma ocasiao outra forma, procedente de Porto
Cachoeiro E. do E. Santo, aquele autor mostrou-se indiciso sobre a
identificagao do animal, que descreveu como uma nova espdcie de
Corythomantis sob o nome de C. apicalis, embora admitindo poder
tratar-se de um jovem de C. greeningi Boul.

A. LUTZ descreveu em 1925 outro especime, coligido numa bro-
meliacea pelo Sr. VELLARD, no Saco de S. Francisco, Niteroi, E. do
Rio; achou-o muito proximo de C. greeningi Boul., denominando-o
de C. adspersa.

Em 1926 MIRANDA RIBEIRO coloca C. apicalis no genero Aparas-
phenodon.

Em 1937 ainda Mir. Rib. descreveu um exemplar coligido pela
Sra. MARTHA SCHUBART, em Salgadinho E. de Pernambuco, colo-
cando-o no genero Corythomantis sob a denominagao de C. schubarti.

R. MERTENS (2) identificou uma “perereca”, coligida pelo Sr.
HUEBNER em San Fernando (alto Orenoco, Venezuela) como Corytho-
mantis brunoi (Mir. Ribeiro), baseado na afirmativa que lbe fizera
NOBLE de que aquela “ra” pertencia ao grupo Corythomantis de
BOULENGER. O animal, entretanto, fora determinado anteriormente
por BOETTIGER como Hyla nigromaculata Tschudi. (3) . Ora, Hyla
nigromaculata (Tschudi) nao e mais nem menos que Trachycepha-
lus nigromaculatus Tschudi, que BOULENGER colocou no genero Hyla,
e pertencente ao grupo dos Hilidios providos de carapaga ossia.

MERTENS na publicagao citada, colocando Aparasphenodon Bru-
noi MIR. RIBEIRO no genero Corythomantis diz o seguinte: (4).

“Nao considero justificado o estabeleci-
mento de um genero especial para esta forma,
como fez MIR. RIBEIRO. E sabido o fato de ser
impossivel estabelecer diferengas genericas en-
tre Hyla e Hylella baseadas em dentes vome-
rinos presentes ou ausent'es, e da mesma forma,

(1) Este ultimo carater nao 6 valido, pois todos os representantes
deste grupo, quando fixados no alcdl ou formol, sofrem »ma
rel'ragao que coloca a cabega em angulo quasi reto com o eixo
do corpo.

0 exemplar tipo de A. brunoi foi fixado provavelmente sobcompressao, uma vez que os demais exemplares da mesma es-pecie tomam a posigao comum do grupo.
(2) R. MERTENS Senckenbergeana, Vol. VIII, 3-4, 31/VIII/1926
(3) BOETTIGER — Ber. Senck. Nat. Ges. 1896. S. LIV.
(4) R. MERTENS — Senckenbergeana, VIII, 3-4, 31/VIII/1926139. S.
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nao podera o desenvolvimento dos dentes pala-
tinos em Aparasphenodon constituir carater
generic©. Exatamente o meu exemplar, no qual
M vestigios de dentes palatinos, indica que
dentro de um genero podem aparecer formas
com e sem dentes palatinos.

E’, portanto, mais certo unir o genero Apa-
rasphenodon com Corythomantis — Ambos
tern a1 mesma forma rombica da pupila e NO-
BLE teve pois, razao na determinafao do meu
exemplar.

Corythomantis brunoi seria imediatamen-
te, muito f&cil de diferenciar-se externamente
de C. greeningi pela presenfa de membranas
natat'drias entre os dedos”.

BOULENGER, creando o genero Corythomantis, diz o seguinte:

“Parece com Diaglena e Triprion pela
forma curiosa da cabega, porem difere pela
ausencia dos dentes parasfenoides”.

Ora, se a ausencia' de dentes parasfenoides em Corythomantis
tern valor gendrico para separd-lo de Diaglena, a presents de dentes
palatinos em Aparasphenodon o tem tambem para separd-lo de Cory-
thomantis. Acresce ainda que, examinando uma serie grande de Apa-
rasphenodon em varias idades, encontramos os dentes palatinos sem-
pre presentes em faixas bem fortes e visiveis alargando-se na proxi-
midade com os maxilares.

Aparasphenodon nao pode tambem diferenciar-se de Corytho-
mantis pela presen^a de membrana entre os dedos, pela razao de que
nao possuem ambos senao entre os artelhos. Dentre os Hilideos deste
grupo somente Trachycephalus possue membrana entre os dedos,
como barras transversais nas pernas. Por tudo isto ficamos com a
impressao de que BOETTIGER estava com a razao, quando determinou
o exemplar de San Fernando como Hyla nigromaculata (Tschudi).
E, em consequencia, o especime do Sr. MERTENS deve ser um jovem

de Trachycephalus nigromaculatus Tschudi (Hyla nigromaculata
(Tschudi).

Para os generos Corythomantis e Aparasphenodon foram pro-
poses ate a presente data' as seguintes especies Corythomantis gre-
eningi Boul., C. adspersa Lutz, C. schubarti Mir. Ribeiro; Aparas-
phenodon brunoi Mir. Ribeiro e A. apicalis Mir. Ribeiro.
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Acontece porem que, de posse de abundante material represen-
tado por exemplares jovens e adultos de C. greeningi procedentes de
Pernambuco, jovens e adultos de A. brunoi do D. Federal e E. do
Rio os tipos de C. adspersa C. schubarti, A. brunoi, A. apicalis, per-
tencentes as cole96es do Museu Nacional, do Museu Paulista, e Col.
Lutz, e ainda observando abundante material vivo de A. brunoi, cons-

t'atamos que das cinco especies descritas para os generos Corytho-
mantis e Aparasphenodon devem subsistir unicamente as especies
tipicas C. greeningi e A. brunoi para os dois generos-monotipicos,
portanto. As especies restantes caem em sinonimia pelos seguintes
motivos: A. apicalis, e um jovem de A. brunoi; C. adspersa e
exemplar de A. brunoi com a ossificacao do cranio mais acentuada
e C. schubarti e um jovem de C. greeningi.

um
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CORYTHOMANTIS Boulenger, 1896.

Annals & Mag. Nat. History, ser. 6, vol. XVII pg. 405 1896.
Corythomantis greeningi BOULENGER, 1896, Annls. & Mag .

Nat. History ser. 6 vol. XVH, pp. 405, 406. Est. XVH,
f. 3, 3.a, 3b. 1896; BOULENGER, 1920, Revista do Museu
Paulista, vol. XII, p. 86. 1920. Mir. Ribeiro; BOULEN-
GER, 1923, “Das Tierreich”, Anura pp. 345, 346. fs.
272, 273. 1923, Nieden, F.; BOULENGER, 1926, Arquivos
do Museu Nacional, vol. XXVH, pp. 97, 98. f . 58.
1926. Mir. Ribeiro; BOULENGER, 1927, Memdrias do
Instituto Oswaldo Cruz. T6mo XX, fasc. I — 1927,
p. 40. Lutz, A.

Corythomantis schubarti MIR. RIBEIRO, 1937, “O Campo”,
Janeiro de 1937, p. 56. Mir. Ribeiro; MIR. RIBEIRO,
1937, “O Campo”, Mar$o, pg. 26, Mir. Ribeiro.

Acrescentamos a descrigao ja conhecida o seguinte:
Dorso, de cor cast'anha, com manchas anastomozadas cinzento

escuro. Lado inferior alvadio. Nos flancos series de verrugas redon-
das, com a parte central esbranquigada. Estas series de verrugas par-
tindo dos timpanos, percorrem os flancos onde vao diminuindo gra-
dativamente de tamanho. Verrugas muito pequenas e esbranqui$adas
estao espalhadas pelo dorso, pernas e brapos. Regiao gular lisa mar-
morada de castanho assim como os flancos, parte interna e externa
das coxas e os pes. Barriga, face inferior das coxas e regiao perianal,
granulosos e alvadios. Palpebras com Pequenas verrugas. Ossos do
cranio carenados, as carenas dos bordos do focinbo transformam-se
em espiculos que afloram na epiderme de revestimento. Narinas co-
locadas no angulo formado pelas cristas rostrais, que se curvam para
atingir o piano dos bordos salientes do focinho.
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APARASPHENODON M. Ribeiro, 1920.
Revista do Museu Paulista vol. XII pgs. 87, 88.

Aparasphenodon brunoi M. RIBE.RO, 1920, Revista do Mu-
seu Paulista, vol. XII, pgs. 88, 89 (com estampa, M.
Ribeiro) ; M. RIBEIRO, 1926, Arquivos do Museu Nacio-
nal, vol. XXVII, pgs. 98, 99, figs. 57, Est. XII, figs. 1,
la, lb. Rio de Janeiro. Setembro, Mir. Ribeiro; MIR.
RIBEIRO, 1930,em Extrait de “une Mission Biologique
Beige au Bresil” (Avril, 1922 — Mai, 1923) . Tome II,
pg. 16, por Gaston F. Witte; MIR. RIREIRO, 1939, em
“0 Campo”, pgs. 25, 26, Agosto de 1939, por A. Leitao
de Carvalho.

Corythomantis apicalis M. RIBEIRO, 1920, loc. cit. pg. 89
(com estampa) Mir , Ribeiro.

Corythomantis adspersa LUTZ, A., 1925, Comptes Rendus
Hebdomadaires des Seances et memoires de la Societe
de Biologie ef de ses filiales, Tome XCIII, 22, p. 213,
Mai 6. Lutz, A.; LUTZ, A., 1926, Reimpresso em 10 de
marfo, Memorias do Instituto Osvaldo Cruz, Lutz A.;
LUTZ, A., 1939, em Jornal do Comercio, 18 e 19 de se-
tembro de 1939, Rio de Janeiro, pg. 6, 4a. coluna,
Lutz, Bertha.

Aparasphenodon apicalis M. RIBEIRO, 1926, Arquivos do
Museu Nacional, vol. XXVII, pgs. 99, 100, fig. 58, Est.
XII, fgs. 2, 2a, 2b. Rio de Janeiro. Setembro, Mir.
Ribeiro.

E’ um animal bromelicola de habitos noturnos. Habita o tubo
afunilado e central das bromelias terrestres e, as vezes, epifitas,
abundante na zona litoranea dos estados do Espirito Santo, Rio de
Janeiro e Distrito Federal.

Sao denunciados, quando na bromelia', pela presen?a de nuven-
zinhas de mosquitos do genero Microculex, que esvoasam em cima do
tubo central das bromelias, quando se toca nas mesmas.

Alimentam-se dos insetos e Aracnideos que procuram aquelas

plantas.
Sua cor, dentro da bromelia, e de um sepia muito escuro, tor-

nando-se pouco visivel devido a constante penumbra do tubo.
Fora da bromelia ora e argentea, ora bronzeada, com pintas

sepia muito escuras.
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P A P E I S A V U L S O S
DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

DA VALIDEZ DE CEBUS ROBUSTUS KUHL
e

DE SUAS RELAgOES COM AS FORMAS MATS AFINS
par

OLIVERIO PINTO

Na recente exptdi?ao realizada pelo Departamento de Zoologia
(Secretaria da1 Agricultura) as matas do Rio Doce, no estado de Mi-
nas gerais, obtiveram-se oito exemplares de uma forma de Cebus,
conhecida localmente pelo nome de “mico topetudo”, cuja determi-
na^ao me conduzira a rever as especies do genero atualmente assi-
naladas pelos autores no leste do Brasil. Obrigado a entrar na apre-
ciacao de um assunto sobre que tanto se tem escrito sem conseguir
esclarece-lo de modo satisfatoHo, ouso todavia discuti-lo, com a
inten^ao principal de chamar para ele ainda uma' vez a aten^ao dos
competentes, pois breve sera tarde demais para faze-lo, visto como
sao pobres desse material as colefoes existentes e estarem as ultimas
grandes matas do Brasil oriental condenadas a iminente destrui^ao,
pelo machado e pelo fogo.

Os macacos foram na sua maioria, ca?ados entre 15 e 21 de se-
tembro, na margem esquerda do Rio Suassui, proximo a sua con-
fluencia com o Rio Doce, de cuja margem setentrional e afluente.
Dos restantes, dois foram coligidos a 2 de setembro, tambem nas ma-
tas adjacentes a margem esquerda do Rio Doce, em ponto Porem
mais alto, logo abaixo de sua reuniao com o Rio Piracicaba' e pro-
ximo a estapao ferroviaria de Ipatinga, enquanto que o ultimo pro-
vem das cabeceiras do pequeno rio Pissarrao, em zona bastante ele-
vada e montanhosa, pertencente ao sistema de Itabira, e situada ao
norte do Rio Piracicaba, nao muito distante da esta?ao de Sao Jose
da Lagoa (hoje Presidente Vargas).
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Por uma casualidade, nao menos lamentavel quanto singular,os especimes de Suassui, conquanto de diferentes idades, sao todos
$ $ , o inverso acontecendo com os das duas outras estates.A-pesar-de certas diferenfas, particularmente no que toca aocolorido ou tonalidade da pelagem, todos os individuos da seriepertencem evidentemente a mesma especie, de que nas colepoes doMuseu ja existia, com toda segurantja, pelo menos um exemplar,ca?ado por E. Garbe no Rio Mucuri (novembro de 1908) , proximo a

Cebus robustus Kuhl
$ ad., Barra do Suassui ( Minas)

estafao de Mayrinck. Para lhes facilitar o estudo
mente a excelente prepara?ao que lhes dera o preparador, enchen-do-os em primeiro tempo, como e de uso entre os mamiferos de

concorre grande-
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pequeno porte. Apenas de um belo macho em pleno desenvolvimen-to, o couro foi prepaTado pelo metodo ordinario, tao improprio a
apreciacao facil e perfeita dos caracteres da pelagem, no que res-peita especialmente a sua distribuifao e sede.

Ilustram ainda a serie importantes dados fornecidos pelo prepa-rador, de cujas notas acho util transcrever o mais interessante, enu-
merando ao mesmo tempo de per si as unidades de que se compoe.

Localidades Medldas no animal fresco
(em milimetros)

compr. cauda pe poster
total

Rio Doce, margem direita (abaixo da foz do
Piracicaba)
N.° 5.919 $ adult’a, setembro 2: “mamas

repletas de abiindante leite”.. 766 438 114N.° 5.920 9 ad., set. 2: “em gestagao;
embriao em alcol”

Rio Suassui, margem esquerda (proximo 4
foz)
N.° 5.914 £ ad., set. 15
N.° 5.916 £ ad., set. 15
N.° 5.915 £ ad., set. 20
N.° 5.918 £ juv., set. 20
N.° 5.919 £ ad., set. 21

Fazenda Boa Esperanpa
N.° 5.921 9 ad., out. 5
Como se ve, trata-se de um macaco relativamente corpulento, em

que o comprimento da cauda excede constantemente 6 do corpo. De
todos os especimes foi preparado o cranio, cujas medidas mais im-
portantes sao dadas em milimetros no quadro seguinte.

Compr. Largura Largura Hensel Ser.molares
total da caixa bizigoma- snperiores

craniana tica

800 470 123

875 134465
800 420 128
820 455 124
780 123434

125818 420

395745 112

6951 68 2598£ velho (N.° 5.914)
£ adulto (N.° 5.916)

id. (N.° 5.915)
id. (N.° 5.917)

9 ad. ( N.° 5.919)
id. (N.° 5.920)
id. (N.° 5.921)

(N.° 5.918)

6551 68 23 1/ 294
65 2352 6595
68 65 22 1/25195

5847 ? ? 2188
90 1/ 2 49 1/2 62 61 22 1 / 2

51 1/2 61 1/2 204991
58 22585189£ juv.

0 prognatismo mais acenfuado torna o cranio dos £ £ mais
longo que o das femeas, cuja caixa craniana tambem constantemente
apresenta diametro transversal sensivelmente menor.

S6 nos machos N°s. 5.914, 5.916 e 5.917 existe uma crista sagifal,
muito acentuada especialmente no primeiro. Tal prerrogativa nao e,
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todavia, necessariamente indicio de senectude, porquanto no de
N.° 5.915, indiscutivelmente idoso, nao se verifica o menor vestigio de
crista, mas, muito ao conl'rario, uma faixa deprimida, tal como e regra
em todas as 9 $. Nestas ultimas tambem os dentes caninos jamais atin-gem as dimensoes e robustez que caracterizam os dos $ $ , cujo com-primento atinge por vezes 17 milimetros. (N.° 5.914). A presen^a de
crista sagital coincide com um diametro bizigomatico mais consi-
deravel, o que se explicara facilmente pela musculatura mastigadora
mais possante.

Cebus cirrifer Geoffr.
N.° 1667, $ ad., Joinville (Sta. Catarina)

Para descripao dos caracteres de pelagem escolho o N.° 5 914,que corresponde a um grande $ . Todo o dorso e de colorido uni-forme, pardo-amarelado bastante escuro, com mescla de ruivo
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(Amber-BrownxArgus) e aspecto finamente chuviscado, por efeito
da peculiar distribui^ao de cores nos pelos, cujo terpo basal e cin-zento escuro, enquanto a por^ao restante, bastante ondulada, e de c6r
ruivo-amarela, com duas ou tres estreitas faixas intercalares brumo-anegradas.

Cebus frontatus Kuhl
$ ad., Serra Paranapiacaba (Sao Paulo)

A cor do dorso estende-se pelos lados do corpo, base da cauda e
lado externo do primeiro segmento dos membros, apartir de onde se
torna progressivamente mais escura, ate as extremidades, que sao
pretas. Lado interno dos membros preto, a exce?ao das virilhas e da
porpao basal dos bra?os, ate proximoa dobra do cotovelo, de c6r
castanho-ferruginosa. Cauda, escluida a base, preta, como tambem a
area genital.
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As partes inferiores, cuja pela'gem e bem mais rala que a do dorso,
sao cast'anho-ferruginosas, com a base dos pelos muito mais clara,
branco-amarelada. No peito a metade terminal dos pelos 6 c6r muito
carregada e as vezes quasi preta. Garganta cor de ferrugem clara.

A cabega, que e onde residem os caracteres mais importantes, tern
t6da a parte superior preta, com os pelos do vertice bastante longos,
eretos e convergentes na linha mediana, de modo a formar um unico
t'opete, bem caracterizado; para tras, o capacete preto se . estreita em
ponta de cunha, diluindo-se no colorido pardo-arruivado do dorso;
para diante, sobre a testa, mistura-se de pelos amarelo-esbranqui?a-
dos, formando faixa frontal mal distinta, mais elevada de um e outro
lado da linha media. 0 preto do vertice estende-se lateralmente por
diante das orelbas e fazendo o contorno completo do queixo, sob a
forma de barba negra, densa e bem caracteristica; na regiao da nuca
de cada lado da porgao posterior do capacete preto, uma area esbran-
quipada bem destacada.

O N.° 5.916, muito semelhante ao precedente, difere todavia em
varios pontos importantes. 0 colorido das partes superiores e algo
mais claro ( Ochraceous Tawny em vez de Amber Brown, na' nomen-
clatura de Ridgway) ao passo que o das inferiores e predominanle-
mente escuro, com mescla de pelos ruivos. Tal como no exemplar ha
pouco descrito, fazendo arrepiar os pelos do dorso, e facil verificar
serem eles cinzento-escuros na Porgao basal, correspondente aproxi-
madamente a um tergo do comprimento total; a esta por?ao basal es-
cura segue-se um largo trecho claro, fulvo ou amarelado, a pari'ir de
onde se alternam trechos bruno-escuros e fulvo-amarelados, muito me-
nos largos que os dois primeiros. A extremidade dos pelos 6 sempre
clara, tudo concorrendo para dar a pelagem um aspecto pontilhado
ou finamente chuviscado, tanto mais caracteristico quanto nao e dis-
tintamente observado em nenhuma das outras especies do genero. A
maior ou menor ext'ensao que ocupam nos pelos as duas c6res supra-
mencionadas e que principalmente determina o colorido da pelagem
em cada regiao, no alto da cabepa desaparecendo, por exemplo, intei-
ramente, os segmentos fulvescentes, que ao contrario Predominam
quasi exclusivamente nas manchas claras que ladeiam a nuca.

Abstraidas variagoes de pequena monta, os caracteres de pela-
gem acima descritos parecem peculiares a todos os machos adultos;
nas femeas, porem, notam-se diferenpas bastante importantes, por si
so capazes de terem motivado nos primeiros observadores a suposi-
?ao de pertencerem a especie diversa. Estas diferenfas
capacete cefalico, cuja configura?ao jamais se assemelha a que acima
foi descrita, porisso que os pelos, alem de nao serem tao longos, dis-
tribuem-se ordinariamente em dous tufos ou topetes laterals bem des-

comepam no
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tacados. Tambem parece raro que o capacete das femeas chegue
adquirir a cor preta intensa do dos machos, conservando pelo contra-
rio, em maior ou menor extensao, uma tonalidade bruno-ferruginosa,
senao francamente rufecente. Tal fato se observa mesmo na idade
adluta, do quo e prova a femea de n. 5.920, de cujo ventre foi extraido
urn feto e cujo capacete cefalico e bruno-rufecente em toda sua exten-

a

(fenrite
Cebus libidinosus Spix

$ ad., Miritiba (Maranhao)

sao. 0 capacete e todavia preto numa femea de Mayrinck (Rio Mu -
curi ) , pertencente, sem nenhuma duvida, a mesma especie. As exlre-
midades, alem disso, nas 9 9 nunca sao tao pretas como nos d $ ,
havendo entre os pelos escuros abundante mistura de outros amare-
los claros, ou mesmo quasi brancos.

Descritos assim os exemplares em estudo, 6 tempo de indagarmos
se os seus caracteres se conformam com os de alguma das especies
de Cebus ja descritas. A verdade e que nenhuma das que os modernos
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autores, como ELLIOT* e CABRERA®, admitem no Brasil oriental podem
estar representada no macaco que acabamos de descrever. Em com-
pensagao, e notavel a coincidencia do que neles se observa com a des-
crigao original de Cebus robustus, especie que so a deficiencia de
material apropriado explicaria ter sido relegada a sinonimia d.e Cebus
variegatus Geoffr, (=C. xanthosternos Kuhl), com que evidentemente
nada tern a fazer.

E ao principe Maximiliano quo devemos a descoberta desse simio,
cuja primeira descrigao, baseada nos exemplares fornecidos por esse
viajante-naturalista, fora feita por KUHL*, antes mesmo que o seu des-
cobridor dele pudesse ocupar-se longamente. A descrigao de KUHL,
conquanto sintetica, ajusta-se admiravelmente a que acima foi feita
dos exemplares agora trazidos do Rio Doce, limite meridional talvez
de sua distribuigao geografica (“in Brasilia vulgaris ubi tamen veTsus
meridiem fluvium Rio Doce non transit”)- A disposigao dos pelos da
cabega (“vertice pilorum fasciculis parvulis nonnullis erectis” ) os
caracteres da coloragao da pelagem e o colorido individual de cada
pelo, de modO geral concordam fielmente com os referidos por KUHL:
"Capite nigro, manibus, extremitatum latere interno, antibrachiis,
tibiis caudaque nitide brunneonigricantibus. Ceteris partibus pilis
longis, mollibus, nitidus, rufescentecastaneis vestitis. Pilis versus api-
cem castaneis, versus basin griseobruneis, medio bruneo rufescenti-
bus. . . “Adultorum facie saepius cinerascenti cincta”. Ha ainda em
KUHL, mengao ao tamanho consideravel dos caninos (“Laniariis co-
nicis robustissimis” ). Cert'as discrepancias notadas na descrigao de
KUHL, poderao explicar-se pela variedade dos exemplares que tivera
em maos, pois e quasi certo que nao se preocupara em fazer uma des-
crigao rigorosamente concreta, escolhendo um individuo como tipo.
Para plausibilidade dessa suposigao, temos, cagados no Rio Jucurucu
(Cachoeira Grande), pouco ao norte portanto do Rio Mucuri, trfis
exemplares de Cebus, semelhantes, em seus caracteres gerais aos do
Mucuri e Rio Doce, a excegao da cor geral da pelagem, que, ao em vez
de pardo-amarelada e intensamente castanbo-escura. A descrigao de
WIED, em muitos pontos mais concreta e precisa que a de KUHL, nao
enfraqtiece tambem a suposigao ha pouco aventada, senao que a
corrobora, no ponto em que reconhece a variabilidade da cor na es-
(1) — Daniel Giraud Elliot, A Review of Primates, publ pelo AmorMus. of Natural History, New York, 1913 (vol II pag C4 e ssd
(2) — Angel Cabrera, Revista de la Real Academia de Cienr.in* deMadrid, XVI, pag. 234 e ss. (1917). ^ lencias de

(3) — Heinrich Kuhl, Beitrage zur Zoologie und vergleichenAnatomie, Francfort sobre o Meno, 1820, Abt. II, pag. 35. den
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pecie descrita (“alle ubrigen Theile und mit sanften, ziemlich langen,
glanzend rothlichbraunen Oder kastanienbraunem Haare bedeckt").

£ possivel que ainda existam alguns dos exemplares ca^ados por
WIED, de modo a permitir conclusoes sobre bases ainda mais seguras
De qualquer sorte A inadmissivel acompanhar ELLIOT e a generalidade
dos autoresmodernos quando reduzem Cebus robustus & sinonimia de
Cebus variegatus Geoffr., posto que este seja de fato o que descreve-
ram KUHL e WIED sob a denominafao de Cebus xanthosternos. A este
ultimo devem pertencer tres exemplares cagados por E. GARJBE em
Vila' Nova (hoje Bonfim), no norte da Baia, prdximo As cabeceiras do
Rio Itapicuru. Nesses, ao contrario do colondo quasi uniforme obser-
vado nos ‘do Rio Doce, o dorso e de cor extraordinariamente desigual,
em que se associam em proporcoes muito variAveis o amarelo-dourado,
o ferrugineo e preto retinto. Em todos, porem, a parte- externa do
braco e amarelo claro, como acentua KUHL na descrifao de C. xnn-
thosternos (“Humeris flavoaureis” ). A estampa dada por SPIX de seu
Cebus xanthocephalus ajusta-se admiravelmente aos macacos de Vila
Nova.

Se estas peculiaridades de colorafao so por si excluem qualquer
possibilidade de confusao de C. variegatus com C. robustus, compre-
ende-se ainda menos que Pudessem ser tornados como sindnimos, uma
vez que Aquele falta no alto da cabefa qualquer topete de pelos mais
longos e erectos, o que no segundo constitue, pelo contrario, caracte-
ristica eminente. A julgaT pelos nossos exemplares de Vila Nova, C.
variegatus e macaco bem menor do que C. robustus, cujos $ $ adul-
tos sao muito corpulentos, justificando plenamente a denomina^ao
criada pelo principe de WIED.

HA, todavia, no Brasil este-setentrional outra especie de Cebus,
cuja compaTafao merece ser feita com a que julgo corresponder a
Cebus robustus. Ela esta representada nas colesoes do “Museu Pau-
lista” por numerosos exemplares, nao podendo pelos seus caracteres
de pelagem e de distribuifao geografica ser outra senao a que SPIX
descreveu sob a denominafao de Cebus libidinosus, e como tal men-
cionado por todos os autores. Pertence, ao grupo dos Cebus sem to-
pete distinto em ambos os sexos, diferen$ando-se assim, A primeira
vista, dos $ $ de Cebus robustus, que alAm de terem bem caracte-
ristica aquela particularidade, sao de pelagem muito mais escura,
tanto no dorso, como nos membros. As $ $ de Cebus robustus, exem-
plicados pelas trazidas do Rio Doce, sao, porem, como vimos, sem-
pre muito mais claras do que os j } e, ou nao possuem nenhum to-
pete distinto ou apresentam, quando muito, um topete rudime-ntar,

dividido ao meio por uma depressao, o que faz lembrar a configura-
5ao peculiar a' certos exemplares de- C. libidinosus.Neste ultimo, toda-
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via, o capacete preto e mais reduzido e sempre muito mais distihta-
mente delimitado das partes circunjacentes, especialmente na testa,
onde ha de cada lado uma area' esbranqui^ada, represent'ada alias na
estampa de SPIX, com nitidez levada ate ao exagero. Em Cebus libidi-
nosus as extremidades sao ainda constantemente menos escuras do
que nas 2 2 mais Claras de Cebus robustus, alem de que tem os pelos
de colorido sensivelmente igual em todo o seu comprimento, ao in-
verso do que observa na ultima especie, em que, mesmo nas 2 9 » os
pelos tem invariavelmente a parte basal cinzento-escura e nitidamente
destacada da porcjao terminal mais clara, pardo-amarelada. C. libidi-
nosus e ainda macaco bastante menor do que C. robustus, e, ao con-
trario do ultimo, de cauda sempre mats curta que o resto do corpo.

Cebus libidinostts afigura-se-me uma forma central em torno da
qual se agrupariam, de modo geral, todas as especies brasileiras do
genero, sem topede desenvolvido, a exce?ao de umas poucas, como C.
fatuellus e C. variegatus e talvez tambem C. vellerosus, suficiente-
mente caracterizadas para se considerarem especificamente autono-
mas. Entre C. libidinosus no sentido restrito, peculiar ao nordeste, e
C. paraguayensis Fischer (=C. azarae Rengger), observa-se insensivel
transipao, o mesmo podendo dizer-se com respeito a certa variedade,
comum em toda regiao setentrional e ocidental de S. Paulo e oeste-
mineira, muito mais escura (colorido geral preto-acastanhado, com a
cabeca quasi denegrida), caracteres aue me parecem coincidir com a
descricao de C. versuta Elliot.

Entre as especies de topete, reputo bem definidas, alem de Cebus
robustus, objeto especial deste estudo, Cebus cirrifer Geoffr. e G. fron-
tatus Kuhl, o primeiro pelo grande topete bipartido e largamente man-
chado de branco na face frontal, o segundo pela disposifao particular
dos pelos da cabefa, que formam sdbre a testa uma especie de capuz
deprimido e esparramado para os lados.

Ilustram est'es dizeres as figuras que junto a este artigo, desenhadas
fielmente de exemplares da cole?ao estudada.
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DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

CONTRIBUIQAO AO ESTUDO DO GENERO HEDRURIS
NITZSCH, 1821 ( NEMATODA)

p o r

J. F. TEIXEIRA DE FREITAS & HERMAN LENT
Assistentes do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro

(Com 2 estampas)

Em autopsias de ras — Leptodactylus ocellatus (L.) — pro-
venientes de Montevideu (Uruguai), que nos foram gentilmente ce-
didas pelo Prof. MIGUEL OZORIO DE ALMEIDA, encontramos alguns
exemplares de uma especie de nematodeo pertencente ao genero
Hedruris NITZSCH, 1821. Para determina-la tivemos que estudar td-
das as especies ai descritas, organizando um catalogo, com a sua
sinonimia mais completa. Desse estudo concluimos ser a especie
parasita (la ra sul-americana nova para a ciencia, razao pela qual
a descrevemos no presente artigo. Na lista sinonimica das especies
deste genero constam alguns trabalhos que nao pudemos consultar.
Apos o habitat e a distribui?ao geografica de cada especie discuti-
mos rapidamente alguns caracteres que a diferenciam da nossa,
fazendo, as vezes, curtos comentdrios a especie em questao. Obscr-
vamos pelo estudo feito que as rela?oes existentes na posicao do
poro excretor, anel nervoso e papilas cervicais, dao caracteres di-
ferenciais bastante nitidos entre algumas das especies.

Acreditamos que o catalogo aqui publicado sera de utilidade
para quem, com maiores facilidades bibliogrdficas e material mais
abundante, puder realizar um detalhado estudo de revisao do ge-
nero de NITZSCH.
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Hedruris scabra, n. sp.

COMPRIMENTO — Femeas, 6,43 a 8,81. mm .
LARGURA — Femeas, 0,28 a 0,33 mm.

Corpo com cuticula estriada transversalmente, sendo as es-
trias afastadas de 0,013 a 0,017 mm. Extremidade anterior afilada
e posterior mais larga, sendo a largura referida acima tomada no
meio do corpo. B6ca circundada por quatro labios fortemente di-
ferenciados. Labios laterals aproximadamente pentagonais, com um
par de pequenas papilas apicais, parcialmente recobertos pelos la-
bios dorsal e ventral, medindo 0,080 a 0,084 mm. de comprimento
por 0,076 a 0,080 mm. de largura . Labios dorsal e ventral diferen-
ciados em duas placas cuticulares, simples anteriormente e dividido'

em duas partes laterais posteriormente, cada uma delas sendo divi-
dida em duas pontas, relativamente largas, triangulares, de apice
posterior, das quais as externas recobrem parcialmente as margens
dos labios laterais. Medem os labios dorsal e ventral 0,168 mm. de
comprimento por 0,147 mm. de largura, aproximadamente. Salien-
cias Cuticulares espessadas post-labiais presentes, alongadas, em nii-
mero de oito (quatro pares: dois laterais, um dorsal e um ventral)
Vestibulo presente, com 0,042 mm. de. comprimento por 0,055 a
0,059 mm. de largura. Entre o vestibulo e o esofago existe um anel
quitinoso que mede 0,017 a 0,021 mm. de comprimento por 0,063 a
0,071 mm. de largura. Esofago nao dividido em duas porfoes, com
1,36 a 1,68 mm. de comprimento por 0,091 a 0,116 mm- de maior
largura, separado do intestino por tr£s valvulas conspicuas . Intestino
largo, mais ou menos pregueado. Anel nervoso grande, situado a
0,322 a 0,365 mm. da extremidade anterior. Papilas cervicais mais

menos c6nicas, situadas ao nivel do anel nervoso, a mesma dis-
tancia da extremidade cefalica. Poro excretor levemente adiante do
nivel das papilas cervicais, a 0,296 a 0,322 mm. da extremidade an-

De um modo geral, o poro excretor fica sempre duas a tr£s

ou

terior .
estrias transversals da cuticula adiante das papilas cervicais.

Femeas didelfas, opistodelfas, com vulva situada a 0,27 a 0,4(

mm. do anus. Vagina com cerca de 0,45 mm. de comprimento, diri-
gindo-se inicialmente para tras e logo depois se curvando pars
diante, comunicando-se com um vestibulo de aproximadamente
1,11 mm. de comprimento, geralmente apresentando duas curvatu

0 vestibulo se bifurca, ligando-se aos uteros, que nos exemras .
plares examinados nao encerravam ovos, que vao ter aos ovidutos
bem desenvolvidos e delgados, que se ligam aos ovarios, situado
geralmente nas regioes vulvar e pre-vulvar do corpo. O aparelln
genital forma numerosas alfas e curvas, localizando-se, todo ele
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nos 2/5 posteriores do corpo. A ultima porpao dos uteros e diferen-
ciada cm espermateca . Anus situado a 0,53 a 0,56 mm. da cauda .
Extremidade posterior diferenciada em uma ventosa forte, de apro-
ximadamente 0,33 a 0,36 mm. de diametro. Gancho caudal presente,
forte, recurvado para diante, com 0,216 a 0,232 mm. de comprimento
A cuticula, entre as regioes vulvar e anal, lateralmente, e recoberta
<le escamas, de localiza^ao irregular, mais ou menos esparsas, e na
regiao post-anal, ventralmente, por escamas mais prdx-imas. A su-
perficie interna ventral da porcao cuticular dorsal da ventosa cau-
dal e densamente recoberta de escamas semelhantes As anteriores.

HABITAT Estomago de Leptodactylus ocellatus (L.)
PROVENIENCIA — Montevideu, Uruguai.
TIPOS e cotipos na cole?ao helmintologica do Instituto Os-

waldo Cruz.
Examinamos 6 femeas jovens, das quais 3 foram medidas. Fo-

ram elas obtidas em 5 aut6psias e estavam sempre fortemente agar-
radas k mucosa do estomago.

HEDRURIDAE Railliet, 1916

Hedruridea DIESING, 1861, p. 646; CARUS, 1863, p . 460 .
Hedruidae RAILLIET, 1916, p . 99; RAILLIET, 1916, p. 521;

TRAVASSOS, 1920, p . 68, quadro; YORKE & MAPLESTONE,
1926, pp. 289, 374.

Esta familia foi definida por DIESING, que nela incluiu os ge-
neros Hedruris e Synplecla. A sua designa^ao, entretanto, nao pode
ser mantida por nao estar de acordo com as regras internacionais
de nomenclatura zoologica.

HEDRURINAE Chitwood & Wehr, 1934

Hedrurinae CHITWOOD & WEHR, 1934, pp. 298, 300, 302.
310, 318, 321-332, 333, pi. 1; WALTON, 1935, p. 32.

Esta sub-familia e incluida por CHITWOOD & WEHR na familia
Spiruridae.

HEDRURIS Nitzsch, 1821

Hedruris NITZSCH, 1821, pp. 48-49; BURMEISTER, 1837, p. 535;
CREPLIN, 1839, p. 281; DUJARDIN, 1845, p- 291; WAL-
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LENSTEDT, 1847, p. 8; DIESING, 1851, p. 205; GOLDBEUG,
1855, p. 110; MOLIN, 1858, p. 151; MOLIN, 1861, p. 292;
DIESING, 1861, p. 646; CARDS, 1863, p. 460; SCHNEIDER,
1866, pp. 29, 107, 235, 238; KREFFT, 1871, p. 210; PER-
RIER, 1871, pp. 5-64, pis. 1-2, figs. 1-34; PERRIER, 1871,
pp. 337-339; LEUCKART, 1876, p. 547; LEUCKART, 1879,
•o, 153; LEUCKART, 1886, p. 119; MONIEZ, 1889, p. 3.'.
MONIEZ, 1890, p. 192; SCHIPLEY, 1896, p. 163; STILES
& HASSALL, 1905, p. Ill; MORDWILKO, 1908, p. 144;
LINSTOW, 1909, pp. 63, 66; LINSTOW, 1909, pp. 71, 75;
RAILLIET, 1916, p. 99; CHANDLER, 1919, p. 117; TRA-
VASSOS, 1920, p. 68, qfuadro; < YORKE & MAPLESTONE,
1926, pp. 374-375; BAYLIS & DAUBNEY, 1926, pp. 213-
214; CHITWOOD & WEHR, 1934, pp. 286, 297, . 298, 322,
333, fig. 6, T, pi. 1.

Hedruis SCHNEIDER, 1866, p. 340 (erro) ; STILES & HASSALL,
1905, p. Ill (erro) .

Heteroura SIEBOLD, 1836, p. 116; STILES & HASSALL, 1905,
p. 150.

Synplecta LEIDY, 1851, pp. 239-240; LEIDY, 1852; DIESING,
1861, p. 647; CARUS, 1863, p. 460; LEIDY, 1904, p. 57;
STILES & HASSALL, 1905, p. 141.

Symplecta CARUS, 1863, p. 460 (erro — nec Symplecta Meig.,
1836, dipt.) .

Este genero pertencente a NITZSCH foi definido em 1839 por
CREPLIN. SIEBOLD, em 1836, creara o genero Heteroura para a mes-
ma especie que NITZSCH incluira em Hedruris, sendo portanto sen
genero um estrito sinonimo do de NITZSCH.
p6s o genero Synplecta, para um nematodeo parasite de tartaruga
norteamericana. Mais tarde, em 1886, este mesmo pesquisador re-
examinando o material estudado em 1851, considerou-o identico ft
especie tipo do genero Hedruris, isto e, a especie de NITZSCH, pas-
sando, pois, o genero Synplecta a ser sin6nimo de Hedruris. WAL-
TON, em 1927, reestuda este material de LEIDY, concluindo nao
as especies de LEIDY e NITZSCH identicas, porem pertencerem ao
mesmo genero. BAYLIS & DAUBNEY incluem Hedruris na familia Spi-rurinae, sub-familia Spirurinae.

Em 1851 LEIDY pro-

serem

Hedruris androphora (Nitzsch, 1821) Nitzsch, 1821
Ascaris androphora NITZSCH, 1821, pp. 48-49; SCHMALZ,

1831, pi. 17, figs. 5-7; CREPLIN, 1839, p. 281; DUJARDIN,
1845, p. 179.
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Hedruris androphora NITZSCH, 1821, pp . 48-49; CREPLIN,
1833, pagina 281; DUJARDIN, 1845, pagina 291; DIESING,
1851, pagina 205; WEDL, 1855, paginas 403-404,
408, fig . 12; SCHNEIDER, 1856, p. 192; MOLIN, 1858,
p. 151; CLAPAR£DE, 1859, pi. 8, figs. 1-8; DIESING, 1861.
p. 646-647; DIESING, 1861, p. 274; MOLIN, 1861, pp. 292-
295, pi. 10, figs. 3, 5-8, 19; HANNOVER, 1864, p. 3;
SCHNEIDER, 1866, pp. 107-108, 234, 252, 278, 280, 286,
313, 340, fig . text., pi . 4, fig. 8^ pi . 24, fig . 17; PERIUER.
1871, pp. 337, 338, 339; LINSTOW, 1878, pp . 201, 202,
204, 205; GALER, 1878, p. 367; PAVESI, 1881, pp . 296-
297; SCHULTHESS, 1882, p. 183; MONIEZ, 1889, pp. 361-
362, 364, 365, 367, 369, 370, 371, 373, 374; 376; 379;
380, 381, 382, 383, 385, pi . 7, fig . 7; STOSSICH, 1891,
p. 109; LINSTOW, 1909, pp . 63, 64; LINSTOW, 1909,
p. 75, fig. 66; SEURAT, 1916, p . 347; CHANDLER, 1919,
pp. 116, 118, 119, 120; YORKE & MAPLESTONE, 1926,
p. 375, fig . 257 A-B; BAYLIS & DAUBNEY, 1926, p. 214;
MORISHITA, 1926, p . 5; WALTON, 1930, p . 49; BAYLIS,
1931, pp . 106, 107, 112, 113; WALTON, 1935, P. 32 .

Hedruris androphera LINSTOW, 1878, p . 206 (erro) .

Heteroura androphora SIEBOLD, 1836, p. 116; VAN BENEDEN,
1858, p. 201; COBBOLD, 1879, p. 444 .

HABITAT — Estomago (e bago?) de Triton cristatus, Triton al-
pestris, Triton vulgaris, Triton meridionalis, Proteus anguineus,
Bufo calamita e Bombina bombina.

DisTRiBuigAO GEOGRAFICA — Europa.

Esta especie, o tipo do genero, se distingue de H. scabra, n. sp.
pela ausencia de escamas na cauda da femea, pelo menor compri-
mento do gancho caudal, pela cuticula, alem de varios outros ca-
racteres . Seria um trabalho extremamente util a sua pesquisa em
todos os hospedadores ja referidos, com seu estudo historico e mor-
fologico detalhado .

Hedruris pendula ( Leidy, 1851) Chandler, 1919

Synplecta pendula LEIDY, 1851, p. 240; LEIDY, 1856, p. 52;
DIESING, 1861, p. 647; CARUS, 1863, p. 460; LINSTOW,
1878, p. 176; LEIDY, 1904, pp. 57-58, 97; CHANDLER,
1919, pp . 116, 118 .

Symplecta pendula CARUS, 1863, p. 460 (erro) .
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Hedruris androphora LEIDY, 1886, p. 313; STILES & HAS-
SALL, 1894, p. 341, p. p.; LEIDY, 1904, p. 193.

Hedrurus androphora WALTON, 1927, p. 51 (erro) .
Hedruris squamata LINSTOW, 1909, pp. 63, 64-66, pi. 1,

figs. 1-8; YORKE & MAPLESTONE, 1926, p. 376.
Hedruris pendula CHANDLER, 1919, pp. 119, 120; WALTON,

1927, p. 141; WALTON, 1930, p. 49; BAYLIS, 1931, p. 112.
HABITAT — Estomago e intest'ino delgado de Emys guttata.
DisTRiBuigAO GEOGRAFICA America do Norte.
Esta especie foi descrita por LEIDY e por este mesmo autor con-

siderada identica a de NITZSCH, trinta e cinco anos apos sua pu-
blicaeao. CHANDLER, em 1919, ao descrever uma especie que iden-
tificara', em duvida, ao H. siredonis, passa-a para o genero Hedruris,
considerando-a talvez identica a H. armata. YORKE & MAPLESTONE
colocam-na na sinonimia de H. androphora. WALTON, em 1927, re-
estudando o material de LEIDY considera-a1 diferente da especie de
NITZSCH, porem identica a H. squamata, descrita por LINSTOW, do
mesmo hospedador, passando, pois, a especie do pesquisador ale-
mao para a sinonimia da de LEIDY.

H. scabra, n. sp. diferencia-se de H. pendula pelas escamas da
cauda, pela posigao do poro excretor em rela^ao ao anel nervoso,
al6m de outros caracteres.

Hedruris siredonis Baird, 1858

Hedruris siredonis BAIRD, 1858, pp. 225-226, pi. 52, figs.
1-4; DIESING, 1861, p . 647; PERRIER, 1871, p. 337;
LINSTOW, 1878, p . 204; MONIEZ, 1899, pp. 361, 362, 381,
382; LINSTOW, 1909, p. 64; YORKE & MAPLESTONE, 1926.
p. 376, pp.; BAYLIS, 1931, pp. 107, 112, pp ^ CABAL-
LERO & HOLLIS, 1938, pp. 282-286, figs. 3-5.

Hedruris androphora STILES & HASSALL, 1894, p. 341, p. p.
Hedrurus androphora WALTON, 1927, p. 51 (erro) .

HABITAT — Estomago de Ambystoma trigrinum (e sua forma
larvar: Siredon mexicanus ).

DISTRIBUIQAO GEOGRAFICA — Mexico.
Esta especie, descrita por BAIRD em 1858, e posteriormente re-ferida por varios autores. CHANDLER, em 1919, identifica a ela

especie parasita de Triturus torosus. E a esta descri^ao
tores subsequentes se referem comumente. Em 1938 CABALLERO &

uma
que os au-
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HOLLIS redescrevem-na, do mesmo hospedador tipo e da mesma
distribuiyao geografica. Comparando as describes de CHANDLER e
de CABALLERO & HOLLIS verificamos serein elas de duas especies per-
feitamente distintas, razao pela qual a de CHANDLER deve ser con-
siderada nova. £ interessante notar que LEIDY viu material desta
especie, que STILES & HASSALL, em 1894, e WALTON, em 1927, refe-
rem como existente na colepao daquele pesquisador, embora WAL-
TON nao mais o encontrasse em 1927.

H. siredonis diferencia-se de H. scabra, n. sp. pelas escamas
da cauda, pela posifao do poro excretor em rela^ao ao anel nervoso
e as papilas cervicais, alem de outros caracteres.

Hedruris armata Perrier, 1871

Hedruris armata PERRIER, 1871, pp. 1-64, figs. 1-34; PER-
RIER, 1871, pp. 337-339; GALEB, 1878, pp. 329, 331;
LINSTOW, 1878, p. 177; MONIEZ, 1889, pp. 361, 362-363,
364, 365, 366, 369, 370, 372, 373, 374-375, 376; 377;
379, 380, 381, 382; LINSTOW, 1909, pp. 63, 66; CHAND-
LER, 1919, pp. 116, 117, 118, 119, 120, 122, pi. 9; fig. 7;
YORKE & MAPLESTONE, 1926, p. 376; WALTON, 1930,
pp. 49, 50; BAYLIS, 1931, pp. Ill, 112; VAN CLEAVE &
MUELLER, 1932, p. 61.

HABITAT — Cavidade bucal (regiao posterior) de Chrysemys
picta.

DiSTRiBuigAO GEOGRAFICA America do Norte.
0 material estudado por PERRIER foi obtido de um especime de

C. picta existente no parque do Museu de Paris.
H. armata se distingue de H. scabra, n. sp. pelas escamas da

cauda, pela posi?ao das papilas cervicais e do poro excretor em re-
la$ao ao anel nervoso, alem de varios outros caracteres.

Hedruris hipsirhinae Chatin, 1876

Hedruris hipsirhinae CHATIN, 1876, pp. 803-805; YORKE &
MAPLESTONE, 1926, p. 376; WALTON, 1930, p. 49; BAYLIS,
1931, p. 112.

Hedruris hypsirhinae MONIEZ 1889, pp. 361, 363-364, 369,
370, 371, 373, 374, 380, 381, 382 (Jerro) ; LINSTOW,
1909, p. 64 (erro) .
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HABITAT Intestino de Hipsirhina bocourti.
DISTRIBUIQAO GEOGRAFICA Conchinchina.
Esta especie esta descrita de modo imperfeito, necessitando de

um novo estudo. Sen autor refere a nao existencia de ventosa ou
holsa caudal na extremidade posterior da femea, ao contrario do
que se observa em H. armata, assim como no macho assinala cspicu-
los muito longos e curvos, o que sugere a hipotese de nao pertencer
ela ao genero de NITZSCH.

Hedruris orestiae Moniez, 1889

Hedruris orestiae MONIEZ, 1889, pp. 361-385, pi. 7, figs.
1-6, 8-13; MONIEZ, 1890, p. 192, NEVEU-LEMAIRE, 1905,
pp. 255-256; NEVEU-LEMAIRE, 1909, p. 110; LINSTOW,
1909, p. 64; SEURAT, 1916, p. 347; YORKE & MAPLES-
TONE, 1926, p. 376; WALTON, 1930, p. 49; BAYLIS, 1931,
pp. 106, 111, 112, 113; VAN CLEAVE & MUELLER, 1932,
p. 60.

HABITAT Intestino de Orestias muelleri e Orestias albus.
DISTRIBUIQAO GEOGRAFICA Lago Titicaca, Peru e Bolivia.
H. scabra, n. sp. aproxima-se dest'a especie pelas escamas da

cauda, porem dela se distingue facilmente pelo maior comprimento
do gancho caudal e pela situagao do anel nervoso, muito posterior
na especie de MONIEZ.

Hedruris ijimai Morishita, 1926

Hedruris ijimai MORISHITA, 1926, pp . 2, 3-6, 23-24, 29, 30, pi. 1,
figs. 1-7, pi. 2, figs. 13-15; BAYLIS, 1931, p. 112; WAL-
TON, 1935, p. 32; YAMAGUTI, 1935, p. 391.

HABITAT — Duodeno de Rana japonica, Rana nigromaculata e
Rana rugosa.

DisTRiBuigAo GEOGRAFICA — Japao.
H. scabra, n. sp. distingue-se desta especie, alem de outros

racteres, pelas escamas da cauda e pela posigaq do poro excretor
em relagao ao anel nervoso.

ca-
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Hedruris brevis Walton, 1930

Hedruris brevis WALTON, 1930, pp. 49-51, figs, a-c; BAYLIS,
1931, p. 112; VAN CLEAVE & MOELLER, 1932, pp. CO, 61;
WALTON, 1935, p. 32.

HABITAT — Estomago de Triturus viridescens.
DISTRIBUIQAO GEOGRAFICA — America do Norte.
H. scabra, n. sp. distingue-se facilmente desta especie pelas es-camas da cauda e pela Posipao das papilas cervicais e do poro ex-

cretor em relapao ao anel nervoso.

Hedruris spinigera Baylis, 1931

Hedruris spinigera BAYLIS, 1931, pp. 106-112, 113, figs. 1-4;
VAN CLEAVE & MUELLER, 1932, p. 60; STOKELL, 1936,
pp. 82-85, figs. 1-2.

HABITAT — Estomago de Salmo trutta.
DISTRIBUIQAO GEOGRAFICA — Nova Zelandia.
BAYLIS refere, na descripao original desta especie, o encontro

de alguns exemplares pertencentes a ela, ja parcialmente digeridos,
em estomago de Phalacrocorax sp. e de um peixe nativo ( “mullet”— lucio) . Foi ela reestudada por STOKELL em 1936, em um traba-
lho que nao pudemos obter. Examinamos alguns exemplares en-
viados por BAYLIS, incluidos agora na colepao helmintologica do
Instituto Osvaldo Cruz.

As formapoes spiniformes da cauda de H. spinigera facilmente
a distinguem da especie que descrevemos.

Hedruris tiara van Cleave & Mueller, 1932
Hedruris tiara VAN CLEAVE & MUELLER, 1932, pp. 60-61, pi.

11, figs. 1-3, pi. 12, figs. 1-3; YAMAGUTI, 1935, pp. 367,
368.

HABITAT — Estomago de Esox niger e Erimgzon sucetta oblongus.
DISTRIBUIPAO GEOGRAFICA — America do Norte.
H. scabra, n. sp. distingue-se facilmente desta especie' pelas

camas da cauda, pela posipao do poro excretor em relapao ao anel
nervoso, alem de outros caracteres.

es-
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Hedruris iheringi Pereira & Vaz, 1933

Hedruris iheringi PEREIRA & VAZ, 1933, pp. 59-61, figs. 1-5.
HABITAT — Estomago de Cynolebias belloti.
DISTRIBUIQAO GEOGRAFICA — Argentina.
A presenga das escamas da cauda e a posipao das papilas cer-

vicais em relaQao ao anel nervoso facilmente distinguem nossa especie
da de PEREIRA & VAZ.

Hedruris bryttosi Yamaguti, 1935

Hedruris bryttosi YAMAGUTI, 1935, pp. 367-368, figs.
41-44.

HABITAT — Estomago e intestino de Bryttosus kawamebari.
DISTRIBUIQAO GEOGRAFICA — Japao.
H. scabra, n. sp. distingue-se de H. bryttosi, alem de outros ca-

racteres, pelas escamas da cauda' e pela posifao do poro excretor
em relaQao ao anel nervoso.

Hedruris chandleri, n. sp.

Hedruris siredonis CHANDLER, 1919, pp. 117, 119-120, 121, 122,
pi. 9, figs. 1-6, 8-9, nec Baird, 1858; YORKE & MATLES-
TONE, 1926, pp. 375, 376, figs. 257 C-F; MORISHITA,
1926, pp. 5, 23; WALTON, 1930, pp. 49, 50; BAYLIS,
1931, p. 112, p. p.; VAN CLEAVE & MUELLER, 1932,
pp. 60, 61; WALTON, 1935, p. 32.

HABITAT — Estomago de Triturus torosus.
DISTRIBUIQAO GEOGRAFICA America do Norte.
H. scabra, n. sp. diferencia-se desta especie pelas escamas da

cauda, pela presenQa de papilas cervicais, alem de outros caracteres.
H. chandleri, n. sp. distingue-se de H. siredonis, reestudada por

CABALLERO & HOLLIS, em 1938, por muitos caracteres, entre os quais
anotamos a posiQao do poro excretor em relaQao ao anel nervoso e
o comprimento dos espiculos.
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ESTAMPA 1

Fig. 1 — Hedruris scabra, n. sp. — Extremidade cefalica, vista
lateral.

Fig. 2 — Hedruris scabra, n. sp. — Extremidade cefalica, vista
ventral.

Fig. 3 — Hedruris scabra, n. sp. — Labio lateral.
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ESTAMPA 2

Fig. 4 — Hedruris scabra, n. sp. — Labio dorsal.
Fig. 5 — Hedruris scabra, n. sp. — Labio ventral.
Fig. 6 — Hedruris scabra. n. sp. — Extremidade anterior.

Fig. 7 — Hedruris scabra, n. sp. — Detalhe da regiao do anel
nervoso, poro excretor e papilas cervicais.

Fig. 8 — Hedruris scabra, n. sp. — Vestibulo.
Fig. 9 — Hedruris scabra, n. sp. — Cauda.
Fig. 10 — Hedruris scabra, n. sp. — Ventosa caudal.
Fig, 11 — Hedruris scabra, n. sp. — Escamas da cauda.
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P A P f i l S A V U L S O S
DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

CONTRIBUICAO AO CONHECIMENTO DOS
FLEBoTOMOS DE SAO PAULO

IV. — DESCRIQAO DE TRfiS NOVAS ESPfiCIES (1)

p o r

M. PEREIRA BARRETTO
(Assistente do Departamento de Parasitologia da Faculdade

de Medicina da Universidade de S. Paulo)

B

J. O. COUTINHO

Constitue objeto do presente trabalho os resultados de nossas
ultimas investigates sobre a fauna flebotomica do Estado de Sao
Paulo.

Em 4 de outubro de 1940 capturamos com armadilha de Shan-
non luminosa, no interior das matas do Horto Florestal da Canta-
reira (Capital), um exemplar macho de uma nova especie para a
qua!propomos o nome de Phlebotomus pestanai, n. sp. em homena-
gem ao DR. BRUNO RANGEL PESTANA. .

Em capturas realizadas, ainda com armadilha de Shannon lu-
minosa, durante o mes de outubro de 1940, no interior de matas si-
(1) Trabalho da Comissao de Estudos da Leishmaniose do Estado de Sao

Paulo, realizado no Departamento de Parasitologia da Faculdade de
Medicina da Universidade de S. Paulo (Diretor: Prof. S. B. PESS&A)
e apresentado a Sessao de 25 de novembro de 1940 da Semana de
Higiene e Molestrias Tropicais e Infectuosas da Associa^ao Paulista
de Medicina.
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tuadas as margens do Rio Paraiba, em Sao Jose dos Campos, obti-
vemos exemplares machos de duas outras especies que descrevemos
com os nomes de Phlebotomus cardosoi, n. sp. e Phlebotomus mait-
gabeirai, n. sp.

Estes nomes sao dados em homenagem aos DRS. FRANCISCO ANTO-
NIO CARDOSO e OTAVIO MANGABEIRA FILHO.

Phlebotomus pestanai, n. sp.

HOL6TIPO MACHO;

CABECA — A cabe?a mede 360 pup. de comprimento por 360
pup. de largura.

0 clipio e alongado, medindo de 108 pp. de comprimento e
66 pup. de largura'. Apresenta 20 cerdas caducas, longas e finas, im-
plantadas no seu tercjo medio.

As antenas possuem o toro esferoide, medindo 66 pp. de diametro
longitudinal. Os segmentos de flagelo tern as seguintes dimensoes:

8.° segmento 116 pupu
116 ”
112 ”

90 ”
90 ”
60 ”
54 ”

l.° segmento 312 nn
132 ”
132 ”
126 ”
126 ”
126 ”
120 "

2.° 99 9.° 99

3.o 99 10.° 99

9999 11 °4.o
5° 99 12 ° 99

99 13° 996.°
7 ° 99 14 ° 99

Os palpos (Prancha 1, fig. C), apresentam o 5.° segmento mais
longo que o 3.°, enquadrando-se o flebotomo no grupo dos “de pal-
po longo”. Os seus diferentes segmentos apresentam as seguintes
dimensoes:

l.° segmento 36 pp.
156 ” 5 °
156 ”

84 pup,
240 ”

4,° segmento
2° 99 99

3.° 99

O indice palpal e, por conseguinte: 1,4 (2,3), 5.
T6RAX — O torax mede 660 pup. de comprimento e apresenta o

mesonoto castanho claro e as pleuras amareladas.
As asas (Prancha I, fig. R) medem 2,5 mm. de comprimento e

0,80 mm. de largura. A rela^ao comprimento
largura e, pois, 3,1.
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Prancha I .

Macho do Phlebotomy* pestanai, n. sp.: A- terminalia; B- asa; Q. palpo;
X). face interna da gonapofise media ; E- face externa da mesma gonapofise
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Nelas observam-se as seguintes dimensdes de interSsse taxi-
nomico:

600 (ip
240 ”
180 "
340 ”

a
P
7
i

O valor da relagao — e: 3,3 e y e menor que d.fi

As patas nao apresentam caracteres dignos de nota.
ABDOMEN — Mede 1,8 mm. de comprimento (exclusive a ter-

minals) e nao apresenta caracteres dignos de men?ao.
TERMINALIA — (Prancha I, fig. A). O segmento proximal da

gonapofise superior mede 420 de comprimento por 210 ^ de
largura maxima. Nao apresenta tufo de cerdas na sua base. O seg-
mento distal da mesma gonapofise 6 aproximadamente fusiforme e
mede 180 ^ de comprimento. Mostra 4 espinhos curvos e de ponta
romba com a seguinte disposifao: um terminal, mais longo, um im-
plantado na uniao do ter?o medio e o ter?o distal do bordo interno
e dois inseridos na parte media, dos quais, um no bordo interno e
outro no bordo exterao do segmento.

A gonapdfise mddia (Prancha I, figs. D e E), mede 180 ^ de
comprimento. Dilatada na base, afila-se progressivamente atd i
uniao do terfo medio com o terpo distal mantendo depois espessura
uniforme ate a extremidade distal. Alem disso, o ter?o distal
encurva-se para cima, formando um angulo pequeno com dois ter-
$os basais que sao dirigidos para tr&s. Apresenta a metade distal re-
vestida de cerdas curfas, finas e retas nas faces superior, externa e
interna. Raras cerdas curtas, finas e retas sao vistas implantadas
na face infero-interna da metade basal.

A gonapofise inferior mede 300 de comprimento sendo, por
conseguinte, mais curta que o segmento proximal da gonapofise su-
perior. fi grossa, aproximadamente cilindrica e revestida de cerdas,
sem caracteres especiais.

O gubernaculo e curto e apresenta a forma aproximada de um
triangulo equilatero curvilineo.

Os espiculos sao uniformemente cilindricos at6 a1 extremidade
distal, delgados e longos (600 p.jj, de comprimento). A pompeta mede
160 de comprimento e nao apresenta caracteres especiais.

LOCALIDADE UFO: Sao Paulo (Capital), Brasil.
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Hol6tipo macho conservado na Colegao Padrao de Entomologia
do Departamento de Parasitologia da Faculdade de Medicina da Uni-versidade de Sao Paulo, sob niimero 442.

Discussao taxinomica. O Phlebotomus pestanai se inclue no gru-
po dos flebdtomos que apresentam o 5.° segmento do palpo mais
longo que os restantes, a gonapofise superior mais curta que o abdft-mem, o segmento basal da gonapdfise superior sem tufo de cerdas
e o segmento distal desta mesma gonapofise com 4 espinhos. Com
estes caracteres encontramos 8 especies neotropicais atd agora des-
critas: P. atroclaratus Knab„ 1913, P. maracayensis Nunes Tovar
1924, P. shannoni Dyar, 1929, P. aragaoi Costa Lima, 1932, P. bra-siliensis Costa Lima, 1932, P. lutzianus Costa Lima, 1932, P. limai
Fonseca 1935 e P. pascalei, Coutinho e Barretto, 1940. Demais, ne-
cessario se torna fazer o dignostico diferencial de P. pestanai com
P. monticolus Costa Lima, 1932, P. cavernicolus Costa Lima, 1932 e
P. amarali Barretto e Coutinho, 1940, especies descritas pela femea.

0 P. atroclaratus, o P. shannoni, o P. aragaoi, o P. brasiliensis,
o P. lutzianus e o P. pascalei podem ser, desde logo, distinguidos do
P. pestanai. por apresentarem a gonapofise inferior mais longa que
o segmento proximal da gonapdfise superior.

0 P. maracayensis distingue-se do P. pestanai porque apresen-
ta, segundo COSTA LIMA (1932), que reproduz uma figura esquemd-
tica de NUNEZ TOVAR (1934), um espinho terminal, um mediano e
dois situados a igual distancia dos dois primeiros. Demais, como

assinala ainda COSTA LIMA (1922), naquela especie ~ e 1,2 e j
P

e praticamente nulo.
0 P. limai difere do P. pestanai pela forma de gonapdfise media.

Naquela especie a gonapdfise mddia, larga na base, mostra-se com
largura mais ou menos uniforme atd a parte media; afila-se, ent'ao,
a custa da face inferior que forma um cotovelo e mantdm-se afilada
ate a extremidade distal; apresenta a face superior da metade distal
revestida de cerdas finas e curtas e algumas cerdas implantadas no
cotovelo inferior. Demais, os espiculos do P. limai sao bem mais
curtos que os de P. pestanai.

0 P. monticolus pode ser separado do P. pestanai, entre outros
caracteres, pela colora?ao castanha das pleuras que sao quasi da
mesma tonalidade que o mesonoto.

O P. cavernicolus difere do P. pestanai por apresentar os pal-
pos (particularmente o 5.° articulo) excessivamente longo, segundo
descreve o autor da espdeie (COSTA LIMA, 1932) .
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0 P. amarali pode ser distinguido do P. pestanai porque:
a) apresenta o 4.° segmento palpal relativamente muito grande;

b) as pleuras sao mais fortemente quitinizadas; c) a relafao-^- varia
P

entre 1,8 e 2,1; d) ye muito maior que <J

Phlebotomus cardosoi, n. sp.

HOL6TIPO MACHO:

O adulto apresenta coIora?ao castanha clara e e de grandes di-
mensoes, sendo mesmo a sua terminalia visivel a olho desarinado.

deCABE^A — A cabetja mede 372 JIJI de comprimento e 378
largura.

O clipio tem forma ovalar, medindo 102 de comprimento
por 84 [AJA de largura. fi revestido na sua metade anterior por 13
cerdas caducas, longas e delgadas.

As antenas sao muito longas e apresentam o toro esferoide, com
60 p,|* de diametro longitudinal. Os segmentos do flagelo tem as se-
guintes dimensoes:
l.° segmento 374 mi

216 ”
216 ”
194 ”
182 w

170 ”
158 ”

8.° segmento 152 [i(i
149 ”
134 ”
122 ”
9b ”
90 ”
60 ”

9 °2.o 99

3.° 10.0 9999

4.° 99 11.° 99

12 ° 995 ° 99

996 ° 13 ° ))

99 14.° 997.o

Os palpos (Prancha II, fig. D) apresentam o 5.° segmento mais
longo que a soma dos comprimentos dos 3.° e 4.° segmentos. As
dimensoes absolutas dos diferentes articulos sao as seguintes:

1 ° 36 4.° 99 102 mi.
324 ”2.0 114 ”

126 ”
5.o

3.o

O indice palpal e, pois, 1, 4, 3, 2, 5.
T6RAX — 0 torax mede 600 jiji de comprimento e apresenta o

mesonoto e as pleuras de cor clara.
As asas (Prancha II, fig. E) medem 2,6 mm. de comprimento e

comprimento
largura0,80 mm. de largura, sendo a rela^ao

observamos as seguintes dimensoes:
= a 3,2. NelaS
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50C HH

Prancha II.
Macho do Phlebotomits cardosoi, n. sp.: A- terminalia ; B- segmento distal

da gonapofise superior; C- gonapofise media ; D- palpo; E- asa.
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640 1141.
300 ”
400 ”
160 "

a

T
8

A relagao — e 2,13 eye maior do que dP
As patas nao apresentam caracteres de interesse.
ABD6MEN — O abdomen (exceto a terminalia) mede 2,1 mm.

de comprimento.
TERMINALIA — (Prancha II, fig. A) . O segmento proximal da

gonapdfise superior mede 600 pp. de comprimento e 100 pp de lar-
gura maxima. £ desprovido de tufo de cerdas na sua porgao basal
e no tergo distal mostra 2 cerdas fortes e longas de extremidade
curva. Estas cerdas nao caem durante a montagem e nao devem
ser confundidas com as cerdas caducas que revestem a t'erminilia.
O segmento distal (Prancha n, fig. B), tern 440 pp de comprimento
e sua largura e mais ou menos uniforme. Apresenta 5 espinhos cur-
tos e de extremidade achatada com a seguinte disposigao: dois ter-
minais, inseridos cada um em um tubdrculo prdprio; dois inseridos
em uma saliencia grande localizada aproximadamente na parte me-
dia do bordo interno do segmento e um mais delgado e longo, in-
serido no bordo externo um pouco para a frente dos precedentes.

A gonapofise media (prancha II, fig. G) mede 360 pp de com-
priment'o. Muito larga no tergo proximal afila-se bruscamente ao
nivel do gubernaculo; depois continua a se adelgagar lentamente
ate a uniao do tergo medio com o tergo distal para se dilatar pro-
gressivamente ate a extremidade distal que 6 revestida nas suas fa-
ces superior externa e interna por cerdas finas, retas e curtas.

A gonapofise inferior, mais longa que o segmento proximal,
mede 640 p,p, de comprimento; e delgada, mais ou menos cilindrica
e quasi reta.

O gubernaculo e longo e delgado na maior parte da sua exten-
sao, alargando-se bruscamente na base.

Os espiculos sao curtos, quasi tao curtos comoi em Phlebotomus
pintoi, uniformemente cilindricos e relativamente grossos. A pom-peta nao apresenta caracteres dignos de nota.

Localidade tipo. -— Sao Jose dos Campos, S. Paulo, Brasil.
Holotipo macho conservado na Colegao Padrao de Entomologia

do Departamento de Parasitologia da Faculdade de Medicina de Sao
Paulo sob o n.° 443.
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DISCUSSAO TAXINOMICA — Como se depreende da descrigao aci-
ma, o P. cardosoi esta incluido no grupo de flebdtomos que apre<-
sentam o 5.° segmento do palpo mais longo que o 2.° ou o 3.°, a
terminalia (segmento basal + segmento apical) mais longa que o
torax, porem mais curta que o abdomen e o segmento distal da
gonapdfise superior com 5 espinbos. Fazendo parte deste grupo en-
contramos: P. brumpti Larrousse, 1920, P. troglodytes, Lutz, 1922,
P. nitzulescui Costa Lima, 1932, P. avellari Costa Lima, 1932 e
P. pintoi Costa Lima, 1932, que podem ser distinguidos da nossa es-
pdcie, entre outros caracteres, pela presenca de urn tufo de cerdas
na base do segmento proximal da gonapdfise superior.

Vejamos, agora, o diagndstico diferencial entre o P. cardosoi
e o P. monticolus Costa Lima, 1932, o P. cavernicolus Costa Lima,
1932 e o P. amarali Barretto e Coutinho, 1940.

0 P. monticolus pode ser facilmente separado do P. cardosoi,
entre outros caracteres, pela Colorado escura das pleuras.

O P. cavernicolus difere do P. cardosoi por apresentar os pal-
pos (em particular o 5.° articulo) excessivamente longos.

0 P. amarali, distingue-se do P. cardosoi porque: a) o compri-
mento relativo dos 2.° e 3.° articulos palpais d um pouco maior;
b) o clipio apresenta largura igual ao comprimento; c) as pleuras
sao mais quitinizadas, apresentando quasi a mesma coloraffio do
mesonoto; d) a 3.a veia longitudinal se inicia um pouco mais basal-
mente que a termina?ao da sub-costa, ao contrdrio do que sucede
em P. cardosoi, em que a origem da 3.a longitudinal estd situada
muito mais distalmente que o fim da sub costa.

Phlebotomus mangabeirai, n. sp.

DESCRIQAO DO MACHO:

£ um flebdtomo de grandes dimensoes e de colora^ao geral,
clara.

CABE^A — A cabe?a mede, em mddia, 420 JJ,JX de comprimento
por 420 jxpu de largura.

O clipio tem forma ovalar alongada, e mede 120 ^ de compri
mento por 84 JAJA de largura, em media. Apresenta-se revestido uni-
formemente por 20 cerdas longas e finas.

As antenas apresent'am os segmentos com as seguintes dimen-
soes (comprimento) :



Art. 17PAPfilS AVULSOS152

Mn. Mx.tlx.Mn.
66 nn

464 "
228 ”

228 ”
216 ”
210 ”
204 ”
198 ”

60 (ApL

l.° segmento. 432 ”
. . . . 210 ”
. . . 210 ”
... 192 ”... 186 ”... 180 ”... 168 ”

Toro
8.° segmento. 152 ^. 140 ”

. 128 ”. 116 ”

. 96 ”

. 78 ”

. 60 ”

174
156 ”
150 ”
126 ”
108 ”

90 ”
72 ”

9.° »992.°
10 ° 99993°
11.° 994.° 99

9912 °5 ° 99

13° 99996 °
14° 997 ° 99

Os palpos (Prancha III, fig. D), possuem o 5.° articulo mais
longo que o 3.° ou 2.° e mais longo que a soma dos comprimentos
do 3.° e do 4.°. As dimensoes dos segmentos dos palpos sao as
seguintes :

Mn. Mx.
4.° segmento. 132 ^ 150 ^... . 335 ” 390 ”

Mn. Mx.
361° segment’o. 36 ^2 ° ” 126 ” 138

3° ” .. . . 150 ” 158 ”
5° 99

A formula palpal, sempre constante, 6 1, 2, 3, 4, 5.
T6RAX 0 torax mede 600 {JL{X em media. O mesonoto e casta-

nho e as pleuras bem Claras.
As asas (Prancha III, fig. E), tem 2,6 — 2,9 mm . de compri-

comprimento
largura

mento por 0,90 — 0,96 mm. de largura. A relagao
entre 2,9 a 3,0.

varia

As dimensoes de interesse taxinomico sao:
Mn. Mx.
700 HIA 760 (iji.
300 ” 400 ”
500 ” 580 ”
100 ” 160 ”

a

V

8

A rela?ao varia entre 1,7 e 2,2 sendo mais frequent'emente
e constantemente maiorobservado o valor 2,0 desta rela?ao.

que d -
As patas nao apresentam caracteres dignos de nota.
ABD6MEN — O abdomen mede 2,2 mm. em m£dia.
TERMINALIA — (Prancha III, fig. A) . — O segmento proximal

da gonapofise superior tem, em media, 700 ^ de comprimento por
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Prancha III .
Macho do Phlebotomus mangabeirai, n. sp.: A- terminalia ; B "onapofisemedia; C- segmento distal da gonapofise superior ; D- palpo; E. asa.
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120 IAJX de largura maxima . Apresenta1 na face infero-interna da sua
porgao basal um grande tufo de cerdas longas e finas inseridas
muito proximas umas das outras em um tuberculo fort'emente qui-
tinizado. Um pouco mais basalmente a este tufo inserem-se algumas
cerdas retas e curtas. Na face interna da sua por?ao apical notam-
se 4 cerdas fortes, longas e de extremidade ligeiramente recurvada.
O segmento distal da mesma gonapofise (Prancha III, fig. C), tem,
em media, 380 |X|x de comprimento e largura mais ou menos uni-
forme. Apresenta 5 espinhos grossos e curtos com a seguinte dis-
posipao: dois terminais inseridos cada um em um tuberculo, dois
inseridos em uma1 eminencia longa e delgada, situada na metade
do bordo interno e um mais delgado implantado na parte media do
bordo interno do segmento.

A gonapofise media (prancha III, fig. B), tem, em media, 360 pp.
de comprimento. Muito larga na sua parte basal, afila-se bruscamente
ao nivel do gubernaculo, continuando afilada ate quasi a extremi-
dade distal onde se dilata ligeiramente . £, por assim dizer, consti-
tuida de 2 porfoes: uma basal triangular, com a base voltada para
cima e uma distal que, sob a forma de um apendice, se destaca do
Apice do triangulo constituido pela por$ao basal. Numerosas cerdas
finas e curtas se implantam nas faces superior, interna e externa
(particularmente na extremidade) da parte distal afilada.

A gonapofise inferior, mais longa que o segmento proximal da
gonapofise superior, mede 750 pp. de comprimento. £ delgada, mais
ou menos cilindrica e ligeiramente recurvada para cima.

0 gubernaculo e aproximadamente triangular, com o Apice di-
rigido para baixo e a base escavada voltada para cima. Os espiculos
sao extremamente longos, delgados e uniformemente cilindricos. A
pompeta nao apresenta nada de caracteristico.

LOCALIDADE TIPO — Sao Jose dos Campos, Estado de Sao Paulo,
Brasil.

Cinco cotipos machos conservados na Cole?ao Padrao de Ento-mologia do Departamento de Parasitologia da Faculdade de Medi-cina da Universidade de Sao Paulo sob os numeros 444, 445, 446,
447 e 448.

DISCUSSAO TAXINOMICA — OP. mangabeirai pertence ao grupo
de flebotomos que apresentam o 5.° segmento do palpo mais longo
que o 3.° ou o 2.°, a terminalia mais longa que o torax, porem, mais
curta que o abdomen e o segmento distal da gonapofise superior com
5 espinhos. Como ja dissemos a este grupo pertence as seguintes
especies ate agora descritas: P. brumpti Larrousse. 1920, P. troglo-dytes Lutz, 1922, P. nitzulescui Costa Lima. 1932, P. pintoi Costa
Lima, 1932 e P. avellcwi Costa Lima, 1932. Demais, ncccssario se
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torna fazer o diagnostico diferencial com o P. cardosoi que descre-
vemos neste trabalho e com o P. monticolus Costa Lima, 1932, 0
P. cavernicolus Costa Lima, 1932 e o P. amarali Barretto e Coutinho,
1940. especies estas descritas pela femea.

O P. brumpti difere do P. mangabeirai porque apresenta na por-
gao basal do segmento proximal da gonapdfise superior um tufo de
cerdas espatuladas, nao implantadas em tuberculo e menos nume-
rosas. Demais, notam-se 6 cerdas na parte distal do mesmo segmen-
to. Enfim, a gonapdfise media d curta e grossa e os espiculos sao
menos longos.

O P. nitsulescui se distingue do P. mangabeirai por apresentar
o tufo da porfao basal do segmento proximal da gonapdfise supe-
rior constituido por cerdas mais curtas, nao inseridas em um tu-
berculo e mais difusamente implantadas. Na porcao apical do mes-
mo segmento encontramos 5 cerdas.

O segmento distal da gonapdfise superior mostra 2 espinhos
apicais, 2 medianos e um inserido entre os dois grupos precedentes.
Demais a forma da gonapdfise media e diferente.

O P. avellari se afasta do P. mangabeirai porque possue na par-
te basal do segmento proximal da gonapdfise superior um tufo de
cerdas espatuladas, menos numerosas e nao insertas em tuberculo.
Alem disso, tern seis espinhos na por^ao distal do mesmo segmento
e apresenta gonapdfise media grossa e curta.

O P. pintoi difere do P. mangabeirai porque o tufo da porcao
basal do segmento proximal da gonapdfise superior d mais difuso
e as cerdas nao sao implantadas em tuberculo. Demais, tern seis
cerdas na por^ao apical do mesmo segmento e a disposipao dos es-
pinhos do segmento distal e diferente: um terminal, um subtermi-
nal, dois medianos e um inserido entre o subterminal e os dois me-
dianos. Enfim, a forma da gonapdfise media e diferente e os es-
piculos sao curtos.

Pela descricao original de LUTZ (1922) nao poderiamos distin-
guir o P. troglodytes do P. mangabeirai. Nao dispondo de material
para comparagao, louvamo-nos na redescri^ao de NITZULESCU (1930),
onde se verifica que o P. troglodytes apresenta o tufo de cerdas do
segmento proximal da gonapdfise superior frouxo e nao implantado
em tuberculo: seis espinhos na parte apical do mesmo segmento e
a gonapdfise media com forma completamente diversa da do P. man-
gabeirai.

0 P. cardosoi pode ser facilmente separado do P. mangabeirai
pela ausencia do tufo de cerdas no segmento proximal da gonapd-
fise superior -

Enfim, o P. mangabeirai nao podera ser identificado como ma-
cho de uma das tres especies descritas pela femea e acima refe-
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ridas, porque apresenta os espiculos extremamente longos, contras-
tando este fato com o comprimento sempre muito curto dos ductos
das espermatecas naquelas femeas.

S U M A R I O

Descrevem os AA. tres novas especies de flebotomos do Estado
de Sao Paulo: Phlebotomus pestanai n. sp. ( 3 ) capturado em matas
do Horto Florestal da Cantareira na Capital de Sao Paulo e Phlebo-
tomus cardosoi n. sp. ( 3 ) e Phlebotomus mangabeirai n. sp. ( 3 ),
capturados em matas das margens do Rio Paraiba, em Sao Jose dos
Campos.

S U M A R Y

The authors describe, in the present paper, the male of Phlebo-tomus pestanai n. sp. captured in the city of Sao Paulo, Brasil. Its
main morphological characters are the following:

Palpal index: 1,4 (2,3) 5. Alar index: _?L = 3,3; y < <5. Geni-
r

talia shorter than thorax. Superior gonapophysis: proximal segment
without basal tuft; distal segment with four thick, curved spines,
of which, one is terminal, two are median and the last is inserted
between the terminal and the median ones. Median gonapophysis:
it is basally broad and progressively it becomes narrowed up to
the union of the median and the distal third, from thence it con-
tinues narrowed up to the distal extremity; the distal half of this
gonapophysis shows short, straight and slender setae; setae are also
present in the inferior surface of the basal half. Inferior gonapo-
physis shorter than the proximal segment of the superior one. Gu-
bernacule triangular in shape. Spicules short.

They also describe the male of Phlebotomus cardosoi n. sp.
captured in Sao Jose dos Campos, Estado de Sao Paulo, Brasil This
species in characterised as follows:

Palpal index: 1, 4, 3, 2, 5. Alar index: — = 2,13; y > <5 Ge-P
nitalia longer than thorax. Superior gonapophysis: proximal
segment without basal tuft and with two long ant stout setae in
the apical portion; distal segment with five short and stout spines,
i. e., two terminal, two inserted on an elevated portion of median



157M. P. BARRETTO e J. O. COUTINHO — Cont. p/ conhec. dos Flebotomos

part of internal surface and one inserted more basally on the exter-
nal surface. Median gonapophysis: it is very broad on basal third
and becomes rapidly narrowed in the union of basal and median
third; it continues narrowed up to the distal extremity, which is
slightly enlarged and covered with straight, slender and short setae.
Inferior gonapophysis longer than the basal segment of the superior
one. Gubernacule long and slender. Spicules short.

Finally, they give the description of Phlebotomus mangabeirai
n. sp., which is based on the examination of five male specimens
captured also in Sao Jose dos Campos, Estado de Sao Paulo, Bra-
sil. Its main morphological characters are:

Alar index: varying from 1.7Palpal index: 1, 2, 3, 4, 5.
to 2.2; y > (5. Genitalia longer than thorax. P

Superior gonapophysis: proximal segment with a compact tuft
of numerous, long and slender setae inserted in a heavily sclerotised
tubercule and possessing four long and stout setae on the distal
extremity; distal segment with five stout and short spines, i. e., two
terminal and three median (two are inserted on an alevated portion
of internal surface and one is inserted in the external surface).
Median gonapophysis: it is formed by two parts: the basal half is
broad and triangular in shape, whilst the distal one is slender and
separates himself from the inferior apex of the basal half ; short,
straight and slender setae cover the distal and slender half of the
gonapophysis. Inferior gonapophysis longer than the basal segment
of the superior one. Gubernacule triangular in shape. Spicules
extremely long.
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P A P E I S A V U L S O S
DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

NOTAS PARA 0 ESTUDO DOS CARACINIDEOS
BRASILEIROS

(PEIXES — GENERO CHALCINUS CUV. & VAL. 1849)

por

PAULO DE MIRANDA RIBEIRO

0 genero Chalcihus Cuv. & Val.1 criado em 1849, e integrado
por interessantes peixes da familia Characinidae, facilmente distin-
guiveis pela sua acentuada compressao, o que lhes empresta aos
abdomens uma feipao “cortante”.

Segundo D'ORBIGNY2 O seu nome indigena (guarani) 6 (para Ch.
angulatus) “Pira-Pitia-Cise”. O DR. MAC. DONAGH3 baseado na obra
do PADRE SANCHEZ LABRADOR, indica-nos (Ch. paranensis ) como
“PirA-Guira” e como sendo ainda conhecidos na Argentina como
“Golondrina” e “Machete” 3 e 4. CASTELNAU 5 cita-os (Ch. trifurca-tus ) como “Sardinha” nome pelo qual sao conhecidos em Salinas,

o que concorda com outras indica^oes qut temos, inclusive do Prof.
DR. LAURO TRAVASSOS que, coletou (Ch. paranensis ) em Salobra, no
Pantanal — sul do Estado de Mato-Grosso e, onde tambem sao co-
nhecidos pelo mesmo nome.

(1) CUVIER ET VALENCIENNES — Hist. Nat. des PoissonsXXII-pg. 193 — 1849.
(2) CUVIER ET VALENCIENNES Op. cit. — pg. 197.
(3) — E. J . MAC. DONAGH — Contr. a la Syst- Y Etol. de los PecesFluv. Argentinos — Rev. del Mus. de la Plata — T. I — Zooipg. 129 — 1938.
(4) — A. J. Pozzi & L. F. BORDALE — Las especes Argentinas de lasubfamilia Gasteropelecinae — Ann. del. Mus- Arc. de Sc. NatT. XXXVIII — 1934-36.
(5) — CASTELNAU — Anim. Nouv. ou Rares de l’Amer. du Sud etc.pg. 70-1855.

Voi.
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CHALCINUS Cuv. & Val. 1849

Chalceus MULL. & TROSCH. Hor. Ichthyol. — 1845;
Chalcinus Cuv. & VAL. — Hist. Nat . des Poissons — Vol.

XXII — 1849.
Triportheus COPE — Proc. Acad. Sc. Philad. — 1871.
Coscinoxyron FOWLER — Proc. Acad. Sc. of Philad. 1906.

Corpo oblongo, comprimido, com escamas grandes em relapao
ao mesmo; peitorais prolongadas; algumas das espScies mostram
pregas labiais e barbelas; boca moderada, dentes multicuspidos, —

Fig. 1 — Boca de Ch. angulatus segundo Muller e Troschel

os do intermaxilar em mais de uma serie; mandibula com uma serie
completa anterior, — dois dentes conicos atraz da simfize e,
serie dos mesmos nos lados. (Fig. 1) Nadadeira dorsal situada do
meio, para a- parte posterior do corpo.

uma
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Uma unica circunvolu^ao intestinal e, seu esqueleto apresenta
um arco peitoral desenvolvido e elevagao na posi^ao das nadadeiras
peitorais.

Genero topomorfo sul ainericano, tem larga distribui?ao nesse
continente, como se podera ver no mapa que ilustra esta nota (Fig. 2)

tKGEKTINA

1-Chalclnua albua (Cope)
2-Chalclnu3 olctua German
3-fchelclnu3 rotundatu3 (Sch.)
4-̂ halclnus angulatu3~{Splx)
5-Chalolnus paranen3la Gunth
6-Chalolnua Cruzl sp.nov.7~ALalc*nu9 ar'azo

~nen3l3 sp.nov.8-0haiclnu3 elongatua 'Sunt.h.9-ChaIclnu3 aurltU3~~5uy.fr y.10-Chalclnus culter Cope
11-Chalcinua ma^dalenas St.

Dezesete sao as especies ate hoje descritas e, pela tabela de
didas que com as mesmas organizamos (Tabela 1) podemos com-
para-las e ter uma ideia em conjunto das mesmas, notando-se a sepa-
rapao de dois grupos, — nos quais, a linha lateral varia para mais ou
menos de quareuta* e a maior altura do corpo, cabe respectivamente,
mais ou menos de tres e tres quintos no total.

Por outro lado, o estudo do material que dispomos, num total de
quarenta e dois exemplares, em sua quasi totalidade procedente da
bacia platina, nos forneceu uma outra tabela (Tabela 2) , nos moldes

me-
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da anterior que, nos permite apreciar as variagoes de Ch. paranensis— pois, com exclusao dos exemplares ali denominados A8, A9, A10,
All, A12> A19 e A20, — todos os demais podem ser relacionados a
essa especie — e, do confronto e analise do nosso material, das duas
tabelas, das descrigoes e opinioes dos diversos autores, pensamos
poder aceitar as seguintes especies:

Maior altura contida de 2 3/4 a 4 vezes no comprimento

Linha lateral 29 — 40

Cabega contida 3,5 vezes no comprimento (sem caudal)

Anal 27 . Ch. albus (Cope)

Cabega contida 4 vezes no comprimento

Anal 24 (23) . Ch. pictus Garman

Cabega contida de 4 a 5 vezes no comprimento

Anal 26 — Caudal 20 — 25 Ch. rotundatus (Schom).
Anal 32 — 34 Caudal 25 — 27 — Ch. angulatus (Spix)

Anal 28 — 31 Caudal 21 — 25 Barbelas ausentes ...
Ch. paranensis Gunther

Cabega contida de 5 a 6 vezes no comprimento

Anal 29 Caudal 23 Ch. cruzi, sp. nov.
Maior altura contida mais de 4 vezes no comprimento

Linha lateral 41
Cabega contida1 de 5 a seis vezes no comprimento

Anal 28 Caudal 21 . Ch. amazonensis,sp. nov.
Linha lateral 45

Cabega contida de 5 a 6 vezes no comprimento
Anal 28 Ch. elongatus Gunther

Linha lateral 44 — 48

Cabega contida de 5 a 6 vezes no comprimento
Anal 26 Caudal 25 Ch. auritus Cuv & Val.

Cabega contida 3,75 vezes no comprimento (sem caudal)
Ch. cutter Cope.Anal 33 Caudal 19
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Chalcinus albus (Cope) 1871

Triportheus albas COPE — Proc. of the Acad, of Nat. Sc.
of Philadelphia — 1871.— Ch.albus (Cope) GARMANN-BUI.
of the Essex Inst. Vol. XXII — 1890 — Ch.albus (Cope) —EIGENMANN — Proc. of the Unit. St. Nat. Mus. Vol. XIV
1891. Ch. albus (Cope) — FOWX.BR — Proc. of the Acad.
Nat. Sc. of Philadelphia — 1906.

D. 11 — A.27

“Dentes do premaxilar estreitamente juntos, muito denticulados;
queixo projetando-se para a frente do focinho quando a boca est&
fechada. Raios D. 11, A. 27; ventrais mais longas estendendo-se para
a frente do tiltimo raio da dorsal. Peitorais falcadas nao atingindo
o fim das ventrais. Caudal profundamente emarginada. Escama larga
1.1.28 cinco series sdbre a linha lateral.

Cabe^a 3,5 vezes no comprimento sem a caudal; drbitar larga
excedendo a largura interorbital por pouco, e tres vezes no compri-
mento da cabega (inclusive queixo). Cdr de cinza escuro em cima,
lados e baixo, branco prata; uma macula escura na base da nada-
deira caudal. Comprimento total m. 061; comprimento at6 4 base da
nadadeira dorsal .0292. Da DI a base da caudal .02. A linha dorsal
desta espScie 6 regularmente arqueada. Do Ambyiacu” (COPE).

GARMAN cita esta especie do Amazonas e seus afluentes em ter-
ritorio brasileiro.

Chalcinus pictus Garman, 1890

Chalcinus pictus GARMAN' Bull, of the Essex Tn«t , Vol.
XXII, 1890. Chalcinus pictus Garman — EIGENMANN— Proc. of the U. S. Nat. Museum — Vol. XIV 1891.

D. 11 — A.. 24 (23) — V - 7. L. lat. 32

“Esta especie pode ser reunida no grupo angulata. Ainda que nao
inteiramente tao delgada como a prdxima na ordem, mostra alguma
semelhanfa na forma. Um especimen de Jutai, de cinco e um oitavo
de polegada, tern um comprimento de tr£s vezes a altura ou quatro
vezes o comprimento da cabega'. Ha cinco escamas entre o primeiro
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raio da dorsal e a linha lateral, uma entre o ultimo e a ventral e duas
entre a linha lateral e a mais baixa extremidade do corpo. Barbelas
pequenas; pregas labiais bem marcadas; dentes int'ermaxilares em
duas series fracamente irregulares. Olhos moderados; seu diametro
maior que um ter?o do comprimento da cabe?a e proximamente duas
vezes o comprimento do focinho. Cabepa um tanto larga, nao muito
convexa entre as orbitas que as ultimas, sao um pouco mais estreitas
que o espago interorbital. A base da anal comeca a pequena distancia
atras do fim daquela da dorsal. Cor em alcol, ouro, fileiras laterals
de escamas acastanhadas, tope da cabe?a claro, cO|stas pouco mais
escuras. Uma macula triangular castanba e vista na nadadeira peito-
ral, proxima a base; atras disso ha uma faixa de cor clara, paralela
com o hordo posterior, o qual e estreitamente bordado com escuro.

Os raios medianos caudais, escuros; em cada canto desta faixa
escura ha uma area clara em frente de uma banda escura transversa
na extremidade da nadadeira.” (GARMAN) .

Chalcinus rotundatus (Schomb.) 1841

Chalceus rotundatus SCHOMBURGK — Fisches of Guyanas— Vol. III-1841; Chalceus taeniatus Schomburgk — Op.
cit.; —* Chalcinus brachypomus Cuv. & VAL. — Hist. Nat.
des Poissons — Vol. XXII-1849; Chalcinus trifurcalus CAS-
TELNAU — Anim. Nouv. ou Rares etc. — Poissons — 1855— Tab. XXXVI-fig. 1; Chalcinus brachypomus Cuv. & Val.— GUNTHER, Cat. of the Fishes in the Brit. Museum — Vol.
XV — 1864; Triportheus flavus COPE — Proc. of the Acad,

of Nat'. Sc. of Philad. 1871-c/ est.; Chalcinus Guntheri
GARMAN — Bui. of the Essex Inst. Vol. XXn-1890; — Chal-
cinus brachypomus Cuv. & Val. FOWLER — Proc. of the
Acad, of Nat. Sc. Philadelphia 1906 — Chalcinus rotun-
datus (Schomb.) — EIGENMANN — Mem. of the Carnegie
Museum — Vol. V — pi. LV — fig. 1 — 1912.

D. 11 — A. 26-31 — C. 21-24 — P. 11 — V. 7 — L . lat. 28-34

SCHOMBURGK alia sua especie na forma geral e na posi^ao das na-
dadeiras a C. angulatus de Spix, dela diferindo pelo contorno, diregao
da linha- lateral e comprimento das nadadeiras peitorais. Diz alem
disso que, a primeira e dos rios do sul do Brasil e que suas escamas
sao lizas e elipticas, muito caidi^as; dentes em uma unica fileira em
cada maxilar, — a lingua redonda e carnuda, — o inte-stino direito.
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GARMAN estudou a presen^a de uma oil mais series de dentes nes-
ses peiXes, em face do que, somos levados a admitir, ter sido um
exemplar joven o descrito por SCHOMBURGK.

Os que temos em mao, provenientes dos rios Gy-Parana e Sao
Francisco, apresentam as seguintes medidas; — Maior altura 3 1/3 e
cabefa 4 1/2-5 no comprimento total; Linha lateral 28-34 — Dorsal
11 — Peitoral 11 — Anal 26-31 — Caudal 21-24; os exemplares do
Sao Francisco, sao de cor argireo-aurea e, o do Gy-Parand — iureo-
castanho (exemplares em alcol).

Chalcinus angulatus (Spix) 1829
(Fig. 3)

Chalceus angulatus SPIX Selecta Genera et Species etc.
1829; Chalcinus angulatus Cuv. & VAL — Hist. Nat. des
Poissons — Vol. XXII-1849; Ch. Mullerii DE FIL . — Rev. &
Mag. Zool. 2.a Ser. T. V-1853; Chalcinus nemathurus KNEE— Denk. R. Akad. Wiss. Wien-Taf . I. F. 1-1860; Chal-
ceus angulatus Spix-Mull. — TROSCH. — Horae Ichthyolo-
gicae — Berlin-Tab. II — fig. 2-1845; Chalcinus nema-
thurus Kner — GUNTHER — Cat. of Fishes in the British
Museum Vof. XV-1864; Chalcinus angulatus (Spix) — GAR-
MAN — Bull, of the Essex Inst. — Vol. XXII-1890; Chalcinus
angulatus (Agss . ) — FOWLER — Proc. of the Acad . Nat.
Sc. of Philad. — 1906.

P. 11 — V. 7 — A . 32-34 — D. 11 — L. lat. 33 — C. 25-27

Tres exemplares que dispomos provenientes dos rios Solimoes e
Sao Miguel, mostram o corpo comprimido, maior altura cabendo de
(res vezes no comprimento (sem a caudal) a quatro; a cabe^a mode-
rada contida de quatro a cinco vezes no comprimento; mandibula
projetando-se ligeiramente a frente da maxila superior e provida de
duas barbelas, nascidas da prega labial. Diametro ocular cabendo
(res vezes no comprimento da cabe?a e uma e meia vezes no espago
interorbital. Operculo atingindo a base das peitorais e estas ao meio
das ventrais que, sao pequenas. Anal longa, atingindo a base do pe-
dunculo; dorsal situada depois do meio do comprimento total. As
caudais, est'ando incompletas, nao permitiram contagem. As curva-
turas, dorsal e abdominal muito menos acentuadas que as de Ch. TO-
tundatus (Schomb. ) ; a linha lateral bastante curva e baixa. Os exem-
plares conservados em alcol apresentam a colorafao aurea inferior-
mente cambiando para aurea, com reflexos azulados no dorso, sendo
que o exemplar proveniente do rio Sao Miguel, o aureo tende para o
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castanho no dorso. Os nossos exemplares niostram uma linha lateral
33, sendo que GARMAN da para esta especie 33-40.

Fig. 3 — Chalcinus angulatus (Spix)

Pensamos com SCHOMBURGK quando atribue estrelta alianca entre
a sua especie rotundatus e a angulatus de Spix c, nao nos podemos
esquecer do fato frizado por GARMAN que, a curva dorsal destes pei-
xes varia com a idade e o grau de gordura do individuo, mudando
tambem com sua morte e conservacao em alcol.
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GARMAN apresenta quatro variedades para esta espdcie que, sao:
Ch. angulatus cartus — distinguivel pela curteza de seu corpo e ar-

redondamento de suas linhas externas, sua altura sendo mais de
um terfo do comprimento (sem a caudal);

Ch. angulatus vittatus — marcado pela presenfa de duas ou mats Tai-
xas longitudinals nos flancos; comumente hi uma macula easta-
nha proxima a base da peitoral;

Ch. angulatus signatus — nao apresenta faixa nos flancos; 6 mais es-
cura no dorso que a precedente; as nadadeiras sao escuras nas
bordas e ha uma faixa clara transversal na caudal. Flancos pra -
teados;

Ch. angulatus fuscus — dorso muito escuro; os lados com reflexo
ouro porem as escamas sao marginadas de castanho no lado inde-
pendente o que faz o peixe parecer escurecido. Parte superior da
cabeca, labios e barbelas quasi pretos. Nadadeiras acastanhadas.
Barbelas tao longas quanto o olho.

Chalcinus paranensis Gunther 1874
(Fig. 4)

Chalcinus paranensis GUNTHER — Ann. & Mag. of Nat.
Hist. 4.a Ser. Vol. XTV-1874 — Ch. paranensis Gunther —GARMAN — Bull, of the Essex Inst. Vol. XXII — 1890;
Chalcinus paranensis Gunth. — Pozzi Y BORDALE — Ann
del Mus. Arg. de Sb. Nat. — Vol. XXXVIII — 1934-36; Ch.
paranensis Gunth,.— MAC DONAGH — Rev. del Mus. do La
Plata — Zool. Tom. I — c/ fig. — 1937-39.

D. 11 — A. 26-33 — C. 20-25 — P. 11 — V. 7 — L. lat. 29-32

Os trinta e cinco exemplares que dispomos, apresentam as me-
didas expostas na tabela 2. A maior altura de seus corpos, cabe de
2 3/3 — 3 a 3 1/2 no comprimento total, cabefas relativamente pe-
quenas em rela?ao ao corpo e contidas no comprimento total de qua-
tro a cinco vezes; diametro ocular tres vezes na cabesa e de uma a
uma e meia vezes na regiao interocular; maxilar inferior passando
ligeiramente o superior (com a boca fechada) ; operculos atingondo
a base das peitorais — estas, dispostas quasi medianamente vao ate a
base e, as vezes passam o meio das ventrais. Primeiro raio dorsal em
meio do comprimento do corpo; a adiposa, corresponde a extremi-
dade da anal que, e longa; caudal com os raios medianos prolongados,
escuros.
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Fig. 4 — Chalcinus paranensis Gunther
Fig. 5 — Chalcinus cruzi, sp. nov.
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O colorido em exemplares frescos e, argireo no ventre cambiando
pkra um acastanhado verde sobre o dorso e cabe^a, deixando ver, em
certas incidences de luz, reflexos azul a$o. 0 operculo e finamente
polvilhado de Cscuro e, as escamas sao brilhantes; em exemplares
conservados em dlcol a colora?ao varia, sendo a comum, a castanho-
aureo.

GARMAN, referindo-se a presen^a de pregas labiais e barbelas no
gcnero diz:

“As pregas labiais e as barbelas estao presentes em cada
uma das varias formas, com a possivel porem pouco pro-
vkvel excegao de C. paranensis. Esta ultima eu s6 cc*nhe?o
pela descrifao, e sem embargos concorda tao estreitamente
com a variedade pequena do C. angulatus que a falta das
caracteristicas mencionadas seria bem mais surpreendente,
e si presentes como nao tenho diivida que estejam, elas de-
vem ser colocadas entre os caracteres genericos.” (1)

Apreciando o mesmo assunto, diz o Dr, MAC DONAGH:

“Em nosso material se observa no ritus da boca, como
pendente do maxilar (e que bem se pode ver na gravura)
uma laminazinha transparente, elastica, dirigida primeiro
verticalmente e logo encurvada para trks, aderida so por
sua base e tao larga como a pupila. Nao ha barbelas.” 2)

Em nenhum dos nossos exemplares que, como ja disse prov^m
da bacia platina, encontrei barbelas; apresentam uma prega labial.

Chalcinus cruzi, sp. nov.
(Fig. 5)

P. 11 — D. 11 — V. 7 — A. 29 — G. 23 — L. Iat. 37

Forma alongada; maior altura quatro e meia vezes e cabe?a cinco
e pe'quena fra?ao no comprimento total. Maxilar inferior, passando &
frente do superior (com a boca fechada) ; olhos tres e meia vezes no
comprimento da cabe^a e do tamanho do espago interorbital que, 6
convexo.
longas, atingindo ao meio das ventrais; anal pequena, fraca. Caudal

extremidades quebradas nao nos deixa julgar da sua forma

Curvatura peitoral pouco acentuada; nadadeiras peitorais

com as

(1) GARMAV — Bull, of the Essex Inst. Vol. XXII-1890.
(2) MAC. DONAGH — Rev. Mus. L. Plata Zool. Tomo I — 1937-39.
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Primeiro raio dorsal pouco alem da metade do corpo. Sua Colorado
e aurea, cambiando para o acastanhado no dorso (exemplar em alcol).
As peitorais, finamente polvilhadas de castanho. Dm exemplar com a*seguintes indicapoes: “Sardinha” — 10-7-10 — O. Cruz.

Chalcinus amazonensis, sp. nov.
D . 11 — P . 11— V. 7 — A . 28 — C. 21 — L. lat . 41

Forma alongada, menos comprimida que as demais. Sua maior
altura, cabe quatro e frapao no comprimento total e, sua cabepa que
e pequena em relapao ao corpo, — quasi seis vezes no mesmo. Maxi-
lar inferior, quasi nao se projeta a frente do superior e, nao mostra
barbelas. Dentes pentacuspidos. Narinas . a igual distancia das orbitas
e do focinho. Diametro orbitario contido quatro vezes no compri-
mento da cabepa e urn e dois terpos no espapo interorbital. Operculo
quasi atingindo a base das peitorais: estas, fortes, longas, o primeiro
raio atingindo o meio das ventrais. A anal pequena em relapao ao
corpo; os nove primeiros raios mais prolongados que os demais.
Caudal com vinte e um raios (falcada?). Adiposa pequena e situada
sobre a extremidade posterior da anal. Linha lateral 41. Distancia
da base- das ventrais k base da anal a mesma que vai do primeiro
raio dorsal a adiposa. Dorsal anterior ao inicio da anal e situada na
segunda metade do corpo. Colorido geral (em alcol) aureo-sepia;
raios das nadadeiras, castanhos escuros. — Rio Amazonas — Leg.
Snr. Dr. MANOEL LOBATO.

Chalcinus elongatus Gunther 1864

Chalcinus elongatus GUNTHER — Cat. of the Fishes in the
Brit. Museum — Vol. XV — 1864. — Chalcinus elongatus
Gunther — GARMAN — Bull, of the Essex Inst. — Vol. XXII— 1890. — Ch. elongatus Gunther — EIGENMAN — Proc.
of the U. S. Nat. Museum — Vol. XIV — 1891 — Ch.
elongatus Gunther — EIGENMAN — Mem. of the Carnegie
Museum — Vol. V — 1912.

6 1/2
D. 11 — A. 28 — V. 8 — L. lat. 45 — L. transv.

3
“A altura do corpo e um quarto do comprimento total (sem cau-

dal) ; o comprimento da cabepa 1/5; espapo interorbital muito con-
vexo, sua largura pouco maior que o. diametro da orbita o qual e
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contido tres vezes e um tergo no comprimento da cabe^a. 0 maxilar
estende-se ate a vertical da margem anterior da drbita. Palpebras
adiposas bem desenvolvidas. 0 terceiro (o mais largo) infraorbital 6
proximamente tres vezes tao longo quanto largo, sua largura sendo
nao muito mais que meio diametro ocular. Operculo dois tercos tao
longo quanto alto nao cbegando a vertical da axila. As escamas na
regiao tor&cica sao bem maiores que aquelas dos lados, cerca tres
vezes tao altas quanto longas.

A distancia da origem da dorsal da base da caudal e contida uma
vez e dois tercos em sua distancia da extremidade do focinho. A anal
comeca imediatamente atras do ultimo raio dorsal. Caudal furcada
com os raios medianos prolongados em lobo. O comprimento da ca-
beca e contido um e dois tercos no da nadadeira peitoral, a qual se
prolongs ate proximo da extremidade da nadadeira ventral. Unifor-
memente prateado. Habitat?. 10 pol. de comprimento. Das colecoes
da Soc. Zoologies”. (GUNTHER)

GARMAN cita esta especie do Amazonas e seus afluentes.

Chalcinus auritus Cuv. & Val. 1849

Chalcinus auritus Cuv. & VAL. — Hist. Nat. des Poissons
Vol. XXII 1849 — Chalcinus auritus Cuv. & Val. — CAS-
TELNAU — Anim. Nouv. ou Rares etc. Tomo II — 1855 —Tab. XXXVI — fig. 3. — Ch. auritus Cuv. & Val. — GUN-
THER — Cat. of the Fishes in the Brit. Museum — Vol. X\-
1864 Ch. auritus Cuv. & Val. — EIGENMANN — Proc. of
the U. S. Nat. Museum — Vol. XIV — 1891.

D. 11 — A. 26 — C. 25 — P. 12 — V. 7

“Uma segunda especie trazida do Amazonas pelo Snr. de CAV
TELNAU, se distingue da precedente (Ch. brachypomus) por um corpo
mais alongado e menos elevado. Com efeito, a altura trazida sdbre o
comprimento, ali esta compreendida quatro vezes e meia. Distingue-
se por um operculo bem maior, mais prolongado atras; porque o
Angulo, aqui, corresponde a axila da peitoral; isto torna a cabeca
mais comprida; ela nao cabe entretanto senao cinco vezes no compri-
mento total. 0 olho e menor e mais para a ponta do focinho, o inte» -
valo entre os olhos 6 mais convexo, e o espaco de um olho a outro e
igual a uma vez e meio o diametro do olho. O terceiro suborbitario e
bem mais estreito. O subopcrcular e mais visivel; o interopeTculo 6
tambem recoberto como na especie precedente. A peitoral 6 mais Ion-
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ga, mais estreita, ela chega ate ao meio da ventral. As escamas sao
menores que as da precedente. Contamos quarenta e quatro filas ao
longo da linha lateral; a cor e de um verdoengo mais prateado; as
bochechas e o operculo sao sobreVudo muito brilhantes.

' 0 comprimento do nosso paixe e de dez polegadas. Os exempla-
res guardados nas colepoes do Museu. foram trazidos do Amazonas
pelo Snr. Castelnau.” (Cuv. & VAL.)

Chalcinus culter Cope 1871

Chalcinus culter COPE — Proc. of the Acad , of Nai . Sc. of
Pliilad . 1871; Ch. culter Cope — GARMAN — Bull , of the
Essex Inst . Vol. XX1I-1890; Ch. culter Cope — EIGENMANN— Proc. of the U. S - Nat. Museum — Vol. XIV-1891
Coscinoxyron culter (Cope) — FOWLER — Proc. A. Nat.
Sc. of Philad. V. LVIII-1906.

D. 11 — C. 19 — A. 33 — Y. 8 — P. 11.

“Uma especie alongada com a nadadeira dorsal muito posterior.
A altura nas nadadeiras peitorais 4.33 vezes nas ventrais e cinco
vezes no comprimento, sem a caudal. Cabepa 3.75 no mesmo; orbita
3.8 na cabepa e 1.2 no espapo interorbital. cabepa chata superior-
mente em um piano do comepo do focinho a nadadeira dorsal. Denle
pequeno, tricuspido, os da fila exterior nao em contato uns com os
outros. Nadadeira dorsal curta, seus ultimos raios opostos aos pri-
theiros da anal; distancia da base da caudal um pouco mais que mein
distancia do comepo do focinho. Peitorais falcadas, chegando perto
da linha dorsal. Raios D . 11 — C. 19 — A. 33 — V. 8 — P. 11. Os
raios caudais inferiores sao mais curtos que os medianos e superiores.
As ventrais chegam a linha da dorsal. O operculo 6 quasi tao longo
quanto alto. Escamas 7-40-3. Cor ouro palido; cabepa prata, a parte
superior do operculo com reflexos azul apo, delimitado por um enta-
Ihe. Uma macula preta redonda na base dos raios caudais medianos.
Comprimento total 158 mm; comprimento ate a dorsal .087; atd a
anal .098; esta especie e proxima de C. nemathurus Kner, porem
difere dela em muitos pontos importantes.” (COPE) Esta especie ao
Cope e descrita em sua publicapao sobre os peixes do rio Ambiacu.
afluente do Amazonas junto de Pebas no Equador; GARMAN porem
refere-se a ela de Ipa, Sao Paulo e Teffe.
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P A P E I S A V U L S O S
DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

CONTRIBUigAO AO CONHECIMENTO DOS
FLEB6TOMOS DE SAO PAULO

V. — DESCRIGAO DO MACHO DE P. MONTICOLUS COSTA LIMi
1932 E DE DUAS NOVAS ESPECIES (*)

p or
M. PEREIRA BARRETTO

(Assistente do Departamento de Parasitologia da Faculdade de
Medicina da Univ. de S. Paulo (Diretor: Prof. S. B. Pessoa)

E

J. O. COUTINHO
(Em comissao no Departamento de Parasitologia da Faculdade

de Medicina da Universidade de S. Paulo)

Phlebotomus monticolus Costa Lima, 1932

P. monticolus, COSTA LIMA, 1932, Mem. Inst. 0. Cruz, 26:50;
F. monticolus. ANTUNES & COUTINHO, 1939, Bol. Biol. (N. S.)

4: 453; GALVAO & COUTINHO, 1940, Rev. Entomol., 11: 434.
COSTA LIMA (1932), baseado no exame de cinco exemplares fe-

meos capturados pelo Dr . Lutz na Serra da Bocaina, descreveu o
P. monticolus, assinalando sua colorapao e seus caracteres de asa,
palpo e espermateca. ANTUNES & COUTINHO (1939), estudaram o
buco-faringe deste flebolomo.

Em condifoes experimentais, conseguimos realizar o ciclo com-
pleto desta especie, partindo de femeas capturadas nos arredores

(*) Trabalho realizado sob os auspicios da Comissao de Estudos da Leish-
maniose do Departamento de Saude do Estado de S. Paulo, e apre-
sentado a sessao de 18-1-41, da Secgao de Higiene e Molestias Tropi-
cais e Infectuosas da Associa^ao Paulista de Medicina.
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da cidade de Sao Paulo . Pela descripao que damos abaixo, vamos
verificar que o macho obtido difere de todos os outros at6 agora
descritos e assim a especie de COSTA LIMA 6 valida.

AL6TIPO MACHO:

Como a femea, o macho apresenta o tegumento, particularmente
da regiao toracica, castanho-escuro e 6 revestido de cerdas esbran-
quipadas; ha, assim, um nitido contraste entre a cor do tegumento
e a do revestimento setoso .

CABEPA — A cabepa, exclusao feita do clipio, 6 glososa e mede
360 (ipi de diametro .

O clipio mede 108 de comprimento e 84 mi de largura. Sua
metade anterior e revestida por 30 cerdas caducas longas e finas.

A probocida c mais longa que o diametro da cabepa.
Os palpos (Prancha I, fig . 6) , apresentam o 5.° segmento mais

longo que o 3.°, mas mais curto que a soma dos comprimentos do
3.° e do 4.°. Seus diferentes articulos medem:

1144.ol.o 24 M*
252 ”2.o 144 ” 5.°

150 ”3 °
0 indice palpal e, pois, 1, 4, 2, 3, 5 .

As antenas possuem o toro esferoide, com 60 pp. de diametro .
Os segmentos do flagelo apresentam as seguintes dimensoes:

l.° 270 pi*
120 "
114 ”
108 ”
108 ”
96 *
90 ”

8.° 84 [/.pc.
78 **

78 ”
60 ”
48 ”
48 »

60 ”

2.o 9.o
3.o lO.o
4.o ll.o
5.o 39 12.°

/

6.o 13.o
7.o 14.o

T6RAX — O torax mede 600 pc.pt. de comprimento . Apresenta o
noto, as pleuras e as coxas de cor castanho escura, sendo a cor mais
intensa no noto e menos acentuada nas coxas, particularmente nas
anteriores.

As asas (Prancha I, fig. 5), medem 1,7 mm. de comprimento e
comprimento

largura0,6 mm. de largura, sendo a relapao
distancias de interesse taxinomico sao:

igual a 2,5 . As
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PANCHA I
Phlebotomus monticolus Costa Lima, 1932

Fig. 1 — Termindlia do macho. Fig. 2 — Segmento distal da gona-pofise superior, visto pela face interna. Fig. 3 — Gonapofise media vistapela face interna. Fig. 4 — Gonapofise media vista pela face externa.Fig. 5 — Asa do macho. Fig. 6 — Palpo do macho. Fig. 7 — Aparelhoespicular.
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360 (X(j.
204 ”
264 ”
78 ”

os
P
Y
8

A relagao e, pois, 1,77 eye muito maior que 5.
As patas nao apresentam caracteres dignos de nota.
ABD6MEN — O abdomen (exclusive a terminalia), mede 1,6 mm.

de comprimento e apresenta o tegumento fortemente quitinizado,
embora um pouco menos que o tdrax.

TERMINALIA — (Prancha I, fig. 1). 0 segmento proximal da
gonapdfise superior mede 360 pt.pt. de comprimento e 90 pt.pL de lar-
gura maxima. Nao apresenta tufo de cerdas na porgao basal. O
segmento distal da mesma gonapdfise (Prancha I, fig. 2), mede
180 pp de comprimento e 36 up, de largura maxima. Mostra quatro
espinhos grossos e curvos, sendo um terminal, mais longo, dois im-
plantados ao mesmo nivel (um no bordo interno e outro no bordo
externo) na parte media da face inferior do segmento e outro inse-
rido a igual distancia do terminal e dos medianos.

A gonapofise media (Prancha I, figs. 3 e 4), mede 270 pp de
comprimento. Alargada na base, afila-se progressivamente a partir
da uniao do tergo proximal com o tergo medio ate k extremidade
livre. Cerdas retas,. finas e mais ou menos longas revestem a face
superior e interna dos dois tergos distais. Cerdas curtas, finas e
retas se implantam tambem na face inferior e tergo medio.

A gonapofise inferior mede 340 pp de comprimento e 36 pp
de largura . E aproximadamente cilindrica e revestida de cerdas ca-
ducas, sem caracteres especiais.

O gubernaculo (Prancha I, fig. 7), d estreito e alongado (cerca
da metade do comprimento da gonapofise media). Os espiculos
medem 540 pp de comprimento. Sao grossos e terminados externa-
mente por uma pequena dilatagao. A pompeta mede 150 pp de com-
primento.

O exemplar que serviu para a presente descrigao estd conser-
vado na Colegao Padrao de Entomologia do Departamento de Para-
sitologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo,
sob numero 488.

Phlebotomus castroi, n. sp.
Em uma captura com armadilha de Shannon luminosa, reali-

zada em dezembro de 1940, em capoeiras do Nucleo Colonial Barao
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de Antonina, municipio de Itaporanga, obtivemos urn exemplar ma-
cho de urn flebotomo ao qual damos o nome de P. castroi n. sp.,
em homenagem ao nosso amigo e ilustre entomologista patricio Dr.
G. de Oliveira Castro.

HOL6TIPO MACHO:
Apresenta todo o tegumento, particularmente na regiSo tori-

cica, de cdr castanho-escura, tendente ao preto.
CABEGA — A cabeca k arredondada, medindo 362 pp de di&-

metro.
O clipio mede 120 [IU, de comprimento e 84 ^ de largura e

mostra 13 cerdas caducas longas e finas implantadas na sua metade
anterior.

A probocida e mais curta que o di&metro da cabega.
Os palpos (Prancha II, fig. 13), apresentam o 5.° segmento mala

longo que o terceiro e ainda mais longo que a soma dos compri-mentos dos segmentos III e IV. Os diferentes articulos medem:
em (*(*:

l.o 36 pp 4.°
138 ” 5.°
150 ”

114 pp
300 "2.°

3.°
0 indice palpal e, pois, 1, 4, 3, 2, 5.
As antenas tern o toro esferoide, com 60 pp de di&metro. Os

segmentos do flagelo tern os seguintes comprimentos em pp:
336
180 -180 ”
162 ”
156 ”
150 ”
132 ”

132 pLp.
120 ”

96 •
90 ”
72 ”
60 ”
54 ”

8.°l.°
9.°2.o

10.°3.o
ll.o4.o
12.°5.°
13.o6.o
14.o7.o

T6RAX — Mede 600 |x|x de comprimento. Apresenta o noto, as
pleuras e as coxas escuras, sendo a colorafao mais intensa no noto
e mais clara nas coxas.

As asas (Prancha II, fig. 12), medem 2,2 mm. de comprimento
comprimento

e igual ae 0,62 mm. de largura maxima. A rela?ao
3,5. As distances de interesse taxonomico sao:

largura

580 [ip,

360 ”
340 ”
200 ”

a

Y
3
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PANCHA II
. , Terminalia. Fig. 9 — Segmento da gonapofise superior,Visto pela face interna. Fig. 10 — Gonapofise media. Fig. 11- Pompetee base dos espiculos. Fig. 12 — Asa. Fig. 13 — Palpo. P
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A relagao SL. e, pois, 1,64 eye maior que <J.
P

As patas nada apresentam digno de nota.
ABD6MEN — O abdomen (exceto a terminalia) mede 2,0 mm.

de comprimento. Mostra os tergitos e esternitos fortemente quiti-
nizados,

TERMINALIA — (Prancha II, fig. 8), O segmento proximal da
gonapofise superior mede 320 pp de comprimento e 96 de largura
maxima . Apresenta, na porgao basal da face infero-interna, um tufo
de 4 cerdas longas, finas e retas, nao implantadas em tub6rculo. O
segmento distal da mesma gonapofise (Prancha II, fig. 9), mede
192 pt,[n, de comprimento e 36 pp de largura maxima. Possue quatro
espinhos grossos e curvos sendo um terminal, mais longo, um sub-
terminal e dois inseridos mais ou menos na parte media da face in-
ferior (um interno e outro externo) .

A gonapofise media (Prancha II, fig. 10), mede 250 pp de com-
primento. £ dilatada, aproximadamente quadrangular, no tergo ba-
sal, que se dirige para baixo e para tras; afila-se bruscamente na
uniao do tergo basal com o tergo medio formando um cotovelo in-
ferior bem pronunciado; alarga-se um pouco na uniao do tergo mddio
com o tergo distal e ao mesmo tempo recurva-se para cima, afilando-
se, depois progressivamente ate a extremidade distal. Na uniao do
tergo basal com o tergo m&dio da face superior ha uma pequena
depressao onde se insere uma cerda reta, longa e fina. Cerdas cur-
ias, retas e finas, se implantam na face inferior do tergo medio e
nas faces superior, interna e externa do tergo distal.

A gonapofise inferior mede 320 pp de comprimento e 30 pu. de
largura; nao apresenta caracteres especiais.

O gubernaculo e alongado e em forma de ponta de langa; tem
aproximadamente a metade do comprimento da gonapofise media .
Os espiculos medem 400 g.jj. de comprimento e tem a base muito
alargada . A pompeta (Prancha II, fig. 11), mede 148 pp. de com-
primento.

LOCALIDADE TIPO — Itaporanga, Estado de S. Paulo, Brasil.
HOL6TIPO MACHO conservado na Colegao Padrao de Entomologia

do Departamento de Parasitologia da Faculdade de Medicina de Sao
Paulo, sob o numero 489.

DISCUSSAO TAXINOMICA — O P.. castroi, n. sp. se inclue entre os
apresentam o 5.° segmento do palpo mais longo que o 3.°, naoque

possuem espinhos nos femures posteriores, tem a gonapofise supe-
rior (segmento proximal + segmento distal) mais curta que o t6rax,
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mostram um tufo de cerdas na porgao basal do segmento proximal
da gonapofise superior e 4 espinhos fortes e curvos no segmento
distal da mesma gonapofise. Com estes caracteres encontramos
11 especies ate agora descritas na regiao neotropical: P. longipalpis
Lutz e Neiva, 1912; P. verrucarum Townsend, 1913; P. walkeri
Newstead, 1914; P. cortelezzii Brithes, 1923; P. evansi Nunes Tovar,
1924; P. gaminarai Cordero, Volgesang e Cossio, 1928;P. evandroi
Lima e Antunes, 1936; P. cruzi Mangabeira Filho, 1938; P. lenti
Mangabeira Filho, 1938; P. sallesi Galvao e Coutinho, 1939 e P. suis
Rozeboom, 1940.

Estas especies podem ser divididas em dois grupos: o primeiro,
constituido por longipalpis, gaminarai e cruzi, apresenta a gonapd-
fise media com dois espinhos bem desenvolvidos em forma de cor-nos de antilope. 0 segundo, constituido pelas outras espdcies. nao
possue este cardter.

O P. castroi, n. sp. se distingue dos componentes de ambos os
grupos porque, se possue espinho na gonapdfise media, este e unico
e pouco desenvolvido.

As especies descritas por femeas e cujos machos sao desconhe-
cidos, sao: P. gomezi Nitzulescu, 1931; P. cavernicolus Costa Lima,
1932 e P. amarali Barretto e Coutinho, 1940.

0 P. gomezi difere do P. castroi porque: l.°) o 5.° segmento do
palpo e muito longO, muito maior que a soma dos comprimentos dos

segmentos III e IV; 2.°) %. = 2,2; 3.°) as pleuras sao claras. Aldmfi
disso P. gomezi pertence a uma regiao completamente diferente
(Venezuela) da em que foi capturado o P. castroi.

O P. cavernicolus difere do P. castroi porque tem o palpo, par-ticularmente o 5.° articulo, excessivamente longo (COSTA LIMA,
1932) .

O P. amarali difere do P. castroi porque: l.°) tem O clipio curto
e largo; 2.°) a colorafao castanho das pleuras e coxas e muito me-
nos acentuada.

Julgamos, assim, justificada a crea?ao da nossa nova especie.

Phelobotomus lanei, n. sp.
Em dezembro de 1940 capturdmos, com armadilha de Shannon

luminosa, em matas situadas a margem do Rio Claro, na Serra do
Mar, exemplares machos de uma nova especie de flebotomo. Para
ela propomos o nome de P. lanei, n. sp. em homenagem ao Dr. John
Lane, nosso amigo e emerito entomologista brasileiro.

Damos abaixo a sua descrigao baseada no exame de tres c6tipos.
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DEscRigAo DO MACHO:

CABEQA A cabega (exceto o clipio), mede 361 p|i de dii-
metro.

0 clipio mede 93 ^ de comprimento e 58 (A(A de largura . £
revestido em toda a sua extensao por cerca de 14 cerdas caducas
longas e finas.

A probocida e bem mais curta que o diametro da cabega.
Os palpos (Prancha III, fig. 20), mostram o 5.° articulo mais

longo que o 3.°. Seus diferentes segmentos apresentam as seguin-
tes dimensdes:

Mn. Mx.
32 HJJ, 32 |A(x 4.°

121 ” 135 ” 5.°
126 ” 142 ”

Mn. Mx.
54 59

210 ” 229 ”
l.°
2.°
3.°

0 indice palpal, em dois exemplares 6 1,4 (2,3) 5 e em urn 6
1, 4, 2, 3, 5.

As antenas tern o toro globoso medindo 69 de di&metro. Os
segmentos do flagelo medem:

Mn. Mx. Mn. Mx.
151 (Ajx,
151 ”
151 ”
151 ”
128 ”
93 ”
81 ”

l.° 396 |A[i. 419 pit

163 ” 163 ”
163 ” 163 ”
151 ” 151 M

151 ” 151 ”
151 ” 151 ”
151 ” 151 ”

8.o 151 lil*
9 ° 151 ”

151 ”
151 ”
128 ”
93 ”
81 ”

2 °
10 °3.o

4.o 11 “
5.o 12.o
6.° 13.o
7.o 14.o

T6RAX — O torax mede 641 pu[A de comprimento, em mddia.
Apresenta o noto de cor castanho-clara e as pleuras e coxas ama-
reladas .

As asas (Prancha III, fig. 19) medem 2,2 mm. de comprimento
e 0,7 mm. de largura, em todos os exemplares. A relagao
comprimento

largura
_ . .

iniportancia taxinomica:
e, pois, 3,15. Apresentam as seguintes dimensdes de

524 [i|i> 588 (Jt|i
291 " 314 *

163 " 186 ”
163 ” 186 ”

a

T
3
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Pig. 14 — Terminalia. Pig. 15 — Segmento distal da gonapofise su-
perior visto pela face interna. Fig.16 — Gonapofise m6dia vista pela face
externa. Fig. 17 — Gonapofise m dia vista pela face interna. Fig. 18 —Pompeta e base dos espiculos. Fig. 19 — Asa. Fig. 20 — Palpo.
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A relacao -5L varia entre 1,66 e 2,0; em um exemplar y e maior
0

do que j e em dois e menor.
As patas nada apresentam de interesse.
ABDOMEN — O abdomen (exce^ao feita da termin&lia), mede

1,65 mm. de comprimento, em media.
TERMINALIA — (Prancha III, fig. 14). 0 segmento proximal da

gonapdfise superior mede 291 ^ de comprimento e 46 [ip de lar-
gura maxima, em mddia. Nao apresenta tufo de cerdas na sua porgao
basal. O segmento distal da mesma gonapdfise (Prancha III, fig. 15),
tem, em media, 174|qj, de comprimento e 34 ^ de largura maxima.
Mostra 4 espinhos grossos e curvos sendo um terminal, mais longo,
um sub-terminal e dois inseridos um pouco alem da parte mddia
da face inferior do segmento (um externo e outro interno).

A gonapofise mddia (Prancha III, figs. 16 e 17), mede 175
de comprimento, em mddia. Tem a forma aproximada de um pd em
extensao forgada visto de perfil. Cerdas longas retas e finas re-
vestem a face superior, inferior e externa da metade distal.

A gonapofise inferior mede 291 ^ de comprimento por 23 ^le largura. Nao apresenta particularidades dignas de nota.
O gubernaculo e triangular e curto. Os espiculos medem 408 p.pt.

de comprimento; tem a base bem larga, sao finos e terminados dis-
talmente por uma pequena dilatacao.

A pompeta (Prancha III, fig. 18), mede 128 pp. de comprimento.
LOCALIDADE DO TIPO — Casa Grande, Estado de Sao Paulo, Brasil.
Trds cotipos machos conservados na Cole?ao Padrao de Ento-

mologia do Departamento de Parasitologia da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Sao Paulo sob os numeros 490, 491 e 492.

DISCUSSAO TAXXNOMICA — OP. lanei, n. sp. pode ser incluido
entre os que possuem o 5.° segmento do palpo mais longo que o 3.°,
o femur posterior sem espinhos, gonapofise superior (segmento
proximal segmento distal), mais curta que o tdrax, o segmento
distal da ' mesma gonapofise com 4 espinhos. Com estes caractcres
encontramos: P^ atroclavatus Knab, 1913; P. maracayensis Nunes
Tovar, 1924; P. shannoni Dyar, 1929; P. aragaoi Costa Lima, 1932;
P. lutzianus Costa Lima, 1932; P. monticolus Costa Lima, 1932;
P. limai Fonseca, 1935; P. pascalei Coutinho e Barretto, 1940; P. pes-
tanai Barretto e Coutinho, 1941.

Destas especies, exce?ao feita do P. maracayensis, o P. land
pode ser destingiiido, entre outros caracteres, porque apresenta a
gonapofise inferior do mesmo comprimento que o segmento pro-
ximal da gonapofise superior, ao passo que P. atroclavatus, P. shan-
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noni, P. aragaoi, P. brasiliensis, P. lutzianus e P. pascalei tem a
gonapdfise inferior mais Ionga, e P. monticolus, P. limai e P. pes-
tanai tem a gonapofise inferior mais curta que o segmento proximal
da gonapdfise superior.

O P. maracayensis difere do P. land porque, segundo COSTA
LIMA (1932), que reproduz urns figura esquem&tica de NUNEZ TOVAR
(1924), possue um espinho terminal, um mediano e dois situados

a igual distancia dos dois outros. Demais, J- e igual a 1,2 e g 6
praticamente nulo.

Entre as espdcies descritas pela femea encontramos: P. gomezi
Nitzulescu, 1931; P. cavernicolus Costa Lima, 1932 e o P. amaraH
Barretto e Coutinho, 1940.

O P. gomezi difere do P. land porque: l.°) apresenta o 5.° seg-
mento do palpo muito longo, muito mais longo que a soma dos com-
primentos dos articulos III e IV e quasi do comprimento da soma
II + III + IV; 2.°) o 4.° segmento do palpo 6 relativamente muito mais
longo; 3.°) y e muito maior do que

O P. cavernicolus se afasta do P. land por ter os palpos (parti-
cularmente o 5.° segmento), excessivamente longos segundo COSTA
LIMA (1932) .

O P. amarali se distingue do P. land porque: l.°) mostra o
4.° articulo do palpo relativamente muito longo; 2.°) as pleuras
e coxas sao muito mais quitinizadas e de cor castanha; 3.°) y 6
sempre muito maior do que <$.

Cremos, assim, justificada a crea?ao desta nova especie.

a

R E S U M O

Os AA. fazem o ciclo completo do Phlebotomus monticolus
Costa Lima, 1932, em condi?oes experimentais, e obtem um exemplar
macho que descrevem.

Descrevem ainda Phlebotomus castroi, n. sp. ( $ ) capturado
em capoeiras em Itaporanga, Estado de S. Paulo e P. land, n. sp.
(3) capturado em matas da Serra do Mar, em Casa Grande, Es-
tado de S. Paulo.

S U M A R Y

The authors bred, under experimental conditions, Phlebotomus
monticolus Costa Lima, 1932, obtaining a male specimen. Its main
moiphological characters are: Palpal index: 1,4,2,3,5. Alar index
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~ = 1,8; y longer than d . Notum, pleurae and coxae 'with dark-
r
brown coloration. Superior gonapophysis; proximal segment without
basal tuft; distal segment with four thick curved spines, i. e., one
terminal, two median and one inserted between the terminal and
the median ones. Median gonapophysis basally broad and pro-
gressively becoming narrowed from the union of the basal and
median third up to the distal extremity. Straight, slender and long
setae cover the superior and the internal surfaces of the distal two
thirds. Straight, slender and short setae are seen on the inferior
surface of the median third. Inferior gonapophysis slender and
long. Spicules thick, short and ending by a small swelling.

They also describe Phlebotomus castroi, n. sp. from a male

specimen captured in Itaporanga, Estado de Sao Paulo, Brasil..
This species in characterized as follows:

Palpal index: 1,4,2,3,5 (the last segment is very long) . Alar

index: ^L= 1,6; y longer than 5. Notum, pleurae and coxae dark-
brown. Superior gonapophysis: proximal segment with a tuft of
four straight, slender and long setae; distal segment with four stout
curved spines, i. e., one terminal, one sub-terminal and two median.
Median gonaponhysis similar to that of Phlebotomus longipalpis
Lutz et Neiva, *^12, but differing because it shows only a sttraight,
long and slender setae inserted on the superior surface of the basal
third . Inferior gonapophysis with same lenght as proximal segment
of the superior one. Spicules very broad basally.

Finally they give the description of Phlebotomus lanei, n. sp
which is based on the examination of three male specimes captured
in Casa Grande, Estado de Sao Paulo, Brasil . Its main morpholo-
gical characters are:

Palpal index: 1,4 (2,3) 5 and 1,4,2,3,5. Alar index: varying

from 1,7 to 2,0; y ^ d - Superior gonapophysis: proximal segment

without basal tuft; distal segment with four stout curved spines,
of which one is terminal, one subterminal and two median. Median
gonanpophysis has the shape of a distended foot; small, straight
and slender setae cover the distal half . Inferior gonapophysis with

lenght as basal segment of the superior one. Gubernacule shortsame
and triangular in shape.
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SOBRE O GENERO OLBIOGASTER OSTEN
SACKEN, 1886

DESCRIQAO DE UMA NOVA ESPECIE. (FAM.
ANISOPODIDAE, DIPT.)*

NOTAS

COM A

por

MESSIAS CABRERA

O material sobre o qual e baseado o presente trabalho pertence
ao Sr. JOHN LANE, a quem sinceramente agradecemos te-lo posto i
nossa disposicao.

OLBIOGASTER Ost. Sack.

Olbiogaster, OSTEN' SACKEN, 1886, Biol. Centr. Amer. Dipt.
Vol. 1, pp. 20-22; KERTESZ, 1902, Cat. Dipt., Vol. 1,
p. 307; idem, 1902, Term. Fuset. Vol. 25, p. 4; ALDRICH,
1905, Cat. Nort. Amer. Dipt., p. 173; EDWARDS, 1915,
Ann. Mag. Nat. Hist. (8) Vol. 16, p. 502; idem, 1923,
Ann. Mag. Nat. Hist. (9) Vol. 12, p. 475; idem, 1928,
Gen. Insect , fasc. 190, pp. 19-23.

O genero Olbiogaster caracteriza-se, de um modo geral e se-
gundo definisao posterior de EDWARDS, pelos olhos largamente se-
parados em ambos os sexos; antenas mais longas que a cabeja e
torax reunidos. Pronoto formado por dois lobos entumecidos la-
terals; mesonoto revestido por pelos finos que sao, no entanto,
mais longos que em Anisopus. Abdomen alongado. Patas com em-

( *) fiste trabalho foi elaborado na Divisao Insecta do Departa-mento de Zoologia da Secretaria da Agricultura do Estado de
Sao Paulo.
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podios pequenos. Asas sem macrotriquia na membrana; veia costal
que vai alem da extremidade final de R4 + 5; R2 + 3 que termina
pouco alem da juncao de Rl; media com 3 ramos; celula discal
presente.

O estudo de EDWARDS em 1928, ampliou bastante a distribui?ao
geografica do genero. Sao conhecidas no mundo cerca de 17 es-
pecies, sendo 7 neotropicas. Uma unica especie deste genero foi
ate o presente constatada no Brasil, descrita por ENDERLEINI, basea-do em um exemplar apanhado em Santa Catarina por H. LUEDER-
WALDT. Mais tarde foi considerada sinonima de scalaris (Wied.,
1830), oriunda do Paraguai.

Quanto a biologia das especies incluidas neste genero, pouca
cousa tern sido feita, mostrando as pesquisas realizadas ate agora
vjvfetetn aslarvas em madeira apodrecida.

Enumeramos abaixo as especies neotrdpicas descritas e a bi-
bliografia a elas referentes:

Olbiogaster cinctus Kertesz

Olbiogaster cinctus KERTESZ, 1902, Term. Fuset. Vol. 25,
p. 4, Peru; EDWARDS, 1928, Gen. Insect, fasc. 190,
pp. 21-22.

Olbiogaster cognatus Osten Sacken

Olbiogaster cognatus USTEN SACKEN, 188P, Biol. Centr.
Amer. Dipt. Vol. 1, p. 21, Costa Rica; WILLISTOM,
1901, Biol. Centr: Amer. Dipt. Vol. 1, pp. 229-230; KER-
T&SZ, 1902, Cat. Dipt. Vol. 1, p. 307;; idem, 1902, Term.
Fuset. Vol. 25, p. 4; ALDRICH, 1905, Cat. Nort. Amer.
Dipt., p. 173; EDWARDS, 1928, Gen. Insect, fasc. 190,
pp. 21-22.

Olbiogaster fulvus Edwards

Olbiogaster fulvus EDWARDS, 1928, Gen. Insect, fasc. 190,
pp. 21-22, Porto Rico.

Olbiogaster sackeni Edwards
Olbiogaster sackeni EDWARDS, 1915, Ann. Mag, Nat. Hist

(8) Vol. 16. p. 502, Mexico.
Olbiogaster sp. WILLISTON, 1901, Biol. Centr. Amer. Dipt

Vol. 1, T. 4 f. 6.
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Olbiogaster scalaris (Wied.)
Rhyphus scalaris WIED., 1830, Auss Zweifl. Ins. Vol. 2,

p. 618, Paraguai, Brasil; OSTEO*, SACKEN, 1878, Cat.
Dipt. Nort. Amer. Ed. II, p. 42; KERTASZ, 1902, Cat.
Dipt. Vol. 1, p. 307; ALDRICH, 1905, Cat. Nort. Amer.
Dipt., p. 173.

Olbiogaster scalaris EDWARDS, 1928, Gen. Insect, fasc. 190,
pp. 21 e 23.

Olbiogaster quinquefasciata ENDERLEIN 1909, Sttet. Ent.
Zeitg. Vol. 71, p. 65.

Olbiogaster taeniatus (Bell.)
Rhyphus taeniatus BELL., 1861, Sagg. Ditt. Messic. Append.

5, 1, T. 3, f. 15, Mexico; OSTEN SACKEN, 1878, Cat. Dipt.
Nort. Amer. Ed. II, p. 42.

Olbiogaster taeniatus SACKEN, 1886, Biol. Centr. Amer. Dipt.
Vol. 1, p. 21; TOWNSEND, 1897, Ann. Mag. Nat. Hist.
(6) Vol. 20, p. 21; WILLISTON, 1901, Biol. Centr.
Amer. Dipt. Vol. 1, pp. 229-230; KERTASZ, 1902, Cat.
Dipt. Vol. 1, p. 307; idem, 1902, Term. Fuset. Vol. 25,
p. 4; ALDRICH, 1905, Cat. Nort. Amer. Dipt., p. 173;
EDWARDS, 1915, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) Vol. 16,
pp. 502-503; idem, 1928, Gen. Insect, fasc. 190, pp. 21
e 23.

Olbiogaster trinidadensis Edwards

Olbiogaster trinidadensis EDWARDS, 1928, Gen. Insect, fasc.
190, pp. 21 e 23, Trindade.

EDWARDS, em 1928, apresentando uma chave para as especies
deste genero, distinguiu as neotropicas das paleotropicas pelo se-
guinte: neotropicas — largura marginal da celula m3 hniilo- menor
que a metade da largura marginal da celula m2; paleotropicas —largura marginal da celula m3 igual ou quasi igual a metade da
largura marginal da celula.

Apresentando a nossa especie um carater alar que a aproxima
mais das especies paleotropicas que das neotropicas (largura margi-
nal de m3 maior que a metade da largura marginal de m2) achamos
que a distinfao verificada por EDWARDS nao mais deve prevalecer.
Assim, julgamos oportuno alterar a chave apresentada por esse
eminente dipterologista, na parte referente As espAcies da regiao



Art. 20PAPfilS AVULSOS126

neotrdpica, incluindo na sua primeira dicotomia aquela que ora
descrevemos.

CHAVE PARA AS ESP^CIES NEOTR6PICAS

1 — Largura da c61ula m3 na margem da asa muito menor
que a metade da largura da celula m2
Largura da c£lula m3 na margem da asa maior que

edwardsi, n. sp.
2 — Asa enfumacada no apice, face amarela, vdrtice na

maior parte fosco
Asa nao distintamente enfumagada no Spice, face pre-
ta ou pardacenta (em parte)

3 — VSrtice e parte superior do occiput preto brilhante;
tdrax extensamente avermelhado (pelo menos na 9 )
Vertice e occiput cinzento fosco; tdrax todo preto
(pelo menos no 3)

2

metade da largura da celula m2

fulvus Edwards, 1928.
3

4

6
4 — Disco do mesonoto.preto ( $ ) ou com um par de pe-quenas areas pretas proximo a parte anterior ( 9 ) ....

trinidadensis Edwards, 1928
Disco do mesonoto todo avermelhado ( $ 9 ) 5

5 — Femures posteriores inteiramente amarelos; pleuras
amarelas, exceto para a fossa anepisternal

cognatus Ost. Sack., 1886 ( 9 )
Femures posteriores pretos na extremidade final;
pleuras, postnoto e coxa posterior preta ( $ ) ou pelo
menos o anepisternito preto ( 9 ) scalaris (Wied., 1830)

6 — Tibias medianas amareladas somente na base; veias
transversals sombreadas
Tibias medianas inteiramente amareladas

7 — Veias transversais sombreadas ..
Veias transversais nao sombreadas

taeniatus (Bellardi, 1861)
7

sackeni Edwards, 1915.. .cinctus Kertesz, 1902

Olbiogaster edwardsi, n. sp.
A denominacao que damos a esta especie e uma sincera home-nagem que prestamos ao Dr. F. W. EDWARDS, recentemente falecido,

a quem tributavamos grande admira?ao pelo vasto conhecimento
que sempre demonstrara a respeito dos Dipteros.

CARACTERES GERAIS: cabesa e torax pretos; os tres primeiros
segmentos abdominais amarelos e os outros pretos; patas escuras,
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exceto os tarsos que sao amarelos; asas com a ponta enfumagada;
largura marginal de m3 maior que a metade da largura marginal
de m2.

DIMENSOES: — Comprimento da cabega e torax 3,5 mm. (sem
antenas).

das antenas, 6 mm.
do abdomen 8 mm.
das asas 9,5 mm.

9»
99

99

CABESA preta; no occiput, margeando os olhos e na face, logo
abaixo das antenas, ocr&ceo. Olhos nus. Vertice e occiput negros com
pilosidade preta; ocelos luzidios. Fronte negra brilhante, acentuada-
mente concava e com um curto sulco longitudinal e mediano ocupan-
do a porgao inferior da mesma. Face mais estreita em baixo, preta
e com pelos da mesma cdr. Palpos e demais pegas bucais escuras,
com pilosidade preta; o 3.° segmento dos palpos sub-oval e pouco
menor que o 4.° que e o mais fino. Antenas com os dois primeiros
articulos pretos e os 14 restantes recobertos por leve pruinosidade
esbranquigada e por espinhos muito pequenos e pretos.

T6RAX: — Intensamente negro, revestido de escassa pilosidade
preta; disco do mesonoto sub-oval, nao deprimido na regiao pre-
escutelar e com os lobos post-alares desenvolvidos; escutelo arredon-
dado, saliente e com profundos sulcos laterals; metanoto liso e le-
vemente ocraceo na porgao lateral.

PATAS : — Coxas, femures e tibias ocraceas e recobertas por pi-
losidade preta; as coxas anteriores sao pouco mais claras. Os espo-
roes apicais das tibias sao amarelos, porem, pouco mais escuros, no
unico esporao existente nas anteriores. Todos os tarsos apresentam
um tegumento amarelado, revestido por pilosidade dessa cdr e raras
cerdas negras; o basitarso do primeiro par de patas d aproxima-
damente do mesmo tamanho que o segundo e terceiro reunidos; o
basitarso do par mediano e quasi tao longo como os quatro seguin-
tes reunidos; o par posterior esta danificado nao existindo os dois
ultimos articulos tarsais.

ASAS: (fig. 1) halteTes amarelos, com haste curta e capitulo
alongado. As asas sao hialinas, exceto as celulas costal, sub-costal e
marginal (rl) que sao amarelas e o apice da asa que & enfumagado,
principalmente na metade posterior da celula sub-marginal (r3),
o que torna a veia costal bem escura logo depois da jun^ao de Rl;
sobre Rl, R2+3 e R4+5 como tambem sobre a prefurca existem
pequenos espiculos pretos; a prefurca se inicia formando com Rl
„m angulo mais ou menos aberto, dobrando-se depois em diregao

ponto de contato de R2+3 e R4+5. Veias transversals nao som-ao
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breadas. Cub2 e quasi direita . A largura da celula m3 na margem
da asa e maior que a metade da largura da celula m2 nessa mesma
regiao. Esquamula nua.

ABDOMEN : (fig. 2) As expansoes laterals do 4.°, 5.° e 6.°segmentos sao distintas. Os ires primeiros segmentos sao amarelos

Fig . 1 — Asa direita de 0. edwardsi, n. sp.
e os quatro restantes pretos . Sobre estes ultimos a pilosidade e
preta, inclinada e rigida; sobre os tres primeiros e preta somente
sobre o dorso, porem muito escassa, quasi unida ao tegumento, fina
e embaraeada; nas margens laterals e amarela, sendo que no pri-nieiro segmento os pelos sao eri^ados e mais longos; no segundo,

Fig. 2 — Vista dorsal dos quatro primeiros segmentos abdominais.

dorsalmente, observam-se poucos pelos pretos . No meio da margem
anterior do primeiro segmento existe uma pequena mancha parda
escura que no segundo e terceiro assume a forma de uma faixa
longitudinal e mediana; a margem posterior do terceiro segmento
e levemente pardacenta devido estar sobreposta a margem anterior
do quarto. A Colorado dos esternitos e semelhante a dos tergitos.

GENITALIA: Segmento anal (fig. 3) com o 10.° esternito curto,
levemente arredondado e tendo apicalmente uma franja de longos
pelos.
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Pe?a lateral (fig. 4) curta, grossa, menos que duas vezes a lar-gura basal, recoberta por densa pilosidade . Distalmente nota-se um
lobo de contorno serrilhado. Pinca do comprimento da pe?a lateral,grossa, entumecida na base e com pilosidade basal mais densa que
a apical. Xo dpice estao inseridos pelos curtos e fortes.

HOL6TIPO: - 13. Femea desconhecida.

Soojt .
Fig . 3 — Genitalia do <J de O. edwardsi, n. sp. (Vista ventral, seg-mento anal removido.)

LOOALIDADE TIPO: Brasil, Parana, Curitiba. 7-X-1937. (Clare-tiano Col) .

DISCUSSAO TAXIOXOMICA : — O. edwardsi, n. sp. e completamente
distinta de todas as especies neotropicas ate o presente descritas. A
largura marginal da celula m3, maior que a metade da largura mar-ginal da celula m2, e um carater suficiente para separar a nossa
espccie. Entretanto, julgamos conveniente ressaltar outros caracteres
que melhor ainda a distinga das especies conhecidas. Assim, a ponta
da asa enfumacada e encontrado tambem em fulvus Edw., 1928, mas
edwardsi, n. sp. se diferencia pela cor da face que e preta e pela
cor dos tres primeiros segmentos abdominais e dos tarsos que e
amarela. Distingue^se de cinctus Kert., 1902 pelo vertice e occiput
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preto, pelo enfuma?ado da parte apical da asa e pelas tibias media-nas ocraceas. O torax profundamente negro e os tarsos amarelos
separam edwardsi, n. sp. de scalaris (Wied., 1830) . Quanto 4s esp6-cies neotropicas restantes nao existem semelhan^as dignas de re-gistro e com rela^ao as especies estranhas a essa regiao ela nao se
adapta as diagnoses originais que confrontamos e nem e possivel
sua colocatjao na chave de EDWARDS.

/
Fig - 4 — Segmento anal do $ de O. edwardsi, n. sp. (Vista ventral).

ABSTRACT

The A. describes a new species of Olbiogaster, which he includes
in EDWARDS key among the Neotropical species.

The principal characters of this new Olbiogaster are the black
head and thorax; the first three abdominal segments yellow, the
others black; the legs blackish, except the tarsi which are pale
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yellow; the wings with a dark shade on tip; width of cell m3 on
the wing margin more than half the width of cell m2.

The distinction between Neotropical and Palaeotropical species
established by EDWARDS in his key cannot persist, since this new
species presentes a wing-character related more to Palaeotropical
than Neotropical species. This character is sufficient to distinguish
0. edwardsi, n. sp. from all the other Neotropical species.

The black shade on the wing tip appears also in falvas which
has not however the black face, the yellow tarsi and three first
abdominal segments yellow, as in edwardsi. The black shade on the
wing tip and the ochreous middle tibiae distinguish our species from
cinctus, as also the deep black thorax and pale yellow tarsi distin-
guish it from scalaris. From the others species it is remarkably
different.

With reference to other species, edwardsi neither fits EDWARDS
key or any description of the Palaeotropical species.
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Era 1937 publiquei em Rodriguesia, ano II, n.° 8, um traba-
lho no qual enumerei alguns tingitideos coligidos por mim em
Belo Horizonte, visando ao publicar aquele artigo, apresentar para
as especies all mencionadas, suas plantas hospedeiras e oferecer ou-
tros dados que pudessem facilitar de futuro um raelhor conheci-
niento s6bre as 25 especies que naquele trabalho foram relacionadas.

Sob o n.° 7 daquela relagao citei Leptobyrsa nigritarsis Monte,
na qual o nome do autor foi colocado entre parentesis, assim como
foram os de outros autores ali citados, por erro do linotipo.

Ao mesmo tempo que a descrigao original da nova especie
Leptobyrsa nigritarsis foi remetida a Revista de Entomologia, tam-
bem se remeteu a Rodriguesia o trabalho sob o titulo "Tingitideos
de Belo Horizonte”. Por motivos estranhos ao autor o trabalho de
Rodriguesia antecedeu em publicidade ao que foi remetido 4 Re-
vista de Entomologia, o qual teve a sua publicacao protelada inde-
finidamente. Como tres anos se passaram e L. nigritarsis ficou sen-
do apenas conhecida pela fotografia e pela indicacao feitas em Ro-
driguesia, certamente este fato deve trazer embaragos para os es-
pecialistas do grupo e para aqueles que futuramente desejarem
estudar tingitideos.

Porque a diagnose de L. nigritarsis, por motivos que nao me-
recem ser destacados, nao foi publicada e porque apareceu este
nome em Rodriguesia (t. c.), originou-se uma confusao, ou seja a
citacao de uma especie nao descrita. No presente trabalho, e reivin-
dicada a validade da especie pela publicacao da fotografia n.° 10
(1. c.), colocando-se L. baccharidis Drake & Hambleton na sino-
nimia de L. steini (St&l), pelas razoes que abaixo enumero e discuto.
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Leptobyrsa steini, Stal, 1858
Nigricans, nigro- fusca vel subferruginea; antennis pilosis, pe-dibus carinisque 3 subfoliaceis parallelis thoracis pallide testaceo-flavis; thorace utrimque valde dilatato, parte dilatata antrorsum

sensim latiore et prodncta, extus recta, postice rotundata; vesicula
parva, sed admodtim elevata et antrorsum producta; capitis apicem
superante; sagenis vitreis, amplis, fusco-venosis, areis mediis con-junctim elevatis, medio fovea magna impressis. S . Long. 4. Lat.
2.1/3 Millim. — (Mus. Holm, et Stal) (Rio Hemipt., I, 1858, p. 64) .

Fig 1 — Leptobyrsa steini (Stal) — (Paratipo)
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Em 1873, STIL criou o genero Leptobyrsa, do qual L. steini b
o genotipo, e, apresentando outros detalhes especificos escreveu:
“vesicula mediocris, subcompressa, capitis apicem aequans”. (Ennm.
Hemipt., Ill, 1873, p. 123) .

C meu desejo destacar dois trechos das duas diagnoses, para
poder discutir a especie.

Nigricans... vesicula parva, sed admodum elevata et
antrorsum producta, CAPITIS APICEM VIX SVPERANTE (Rio
Hemipt., I, p. 64) .

II — Quoad ... vesicula mediocris, subcompressa, CAPITIS
APICEM AEQUANS (Enum. Hemipt., EH) .

As diagnoses a-pesar-de laconicas, como eram, no geral, todas
as daqueles tempos, nao deixam ddvidas de que a espScie que ha-
via considerado nova, nao possue os caracteres acima descritos, os
quais poderao melhor ser apreciados nos desenhos.

I

EXAME DOS DESENHOS

Em nigritarsis a vesicula nao supera o apice da cabega (capitis
apicem vix superante), e nem tao pouco iguala-a (capitis apicem
aequans ), pois que fica nitidamente aquem do Spice (fig. 2B).

DRAKE & POOR, em Proc. Biol. Soc. Wash., vol. 50, p. 163, 1937,
apresentam uma descrigao de L. steini, sem mencionar se o fazem
baseados em material por eles determinado ou se 6 redescrigao do
tipo ou de paratipos, e nela se le: “hood moderately large, subglo-
bose to globose inflated, projecting, forward over base of head,
sometimes as far as apex of head”.

Cito este trecho, somente por causa do "sometimes as far as
apex of head" , o que e para mim muito interessante, porquanto
tendo coligido para mais de 300 exemplares do que DRAKE diz ser
steini, todos eles, sem excepao de um s6, apresentam o mesmo recuo
que se ve no desenho (fg. 2B).

Diante da confusao existente, outro meio nao vi senao o de
estudar material classificado por autoridade, e foi o que procurei
fazer, conseguindo para minha cole?ao, por troca, um exemplar de
L. steini, determinado por DRAKE, que constara do material relacio-
nadr ho trabalho em Arq . do Inst. Biol., vol. 6, p. 148.

O desenho do tipo de L. steini (St&l) e apresentado por CHAM-
PION; em Trans. Ent. Soc. Lond., 1898, p. I, pi. II, fg. 4 e repro-
duzido por PENNINGTON, em Physis, t. IV, 1919, p. 527 - Este dese-
nho e muito pequeno para que se possam distinguir elementos de
classificacao, mas ainda assim se notara a vesicula cobrindo a
cabesa.
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HISTORICO

Em 2Q-VII-1936 coligi mais de 150 exemplares de um tingitideo
do genero Leptobyrsa, em Symphioppapus reticulatus Baker, os
quais comparados com o exemplar de L. steini em minha colegao
(DRAKE, det.), apresentavam diferengas que pareciam justificar a
criagao de uma nova especie.

Antes de dar publicidade a diagnose discuti o assunto com o
Prof . COSTA LIMA, e como nao ficasse definitivamente solucionado
o assunto, por sugestao do aludido entomologista, enviei material a
HAMBLETON que estava coligindo e enviando material de tingitideo
para DRAKE determinar, afim de que ele obtivesse a opiniao da-
quele especialista. A resposta obtida foi feita atraves uma nota
publicada por HAMBLETON; em Rev. Ent., vol. 7, p. 533 na qual
afirma que DRAKE a determinou como L. steini e posteriormente
com a publicagao de uma nova especie baccharidis, em Rev. Ent.,
1938, vol. 8, f. 1-2, p. 65.

Diante do que venho expondo, minha duvida continuou sobre
qual deveria ser a verdadeira steini, e como estava crente que a
verdade ainda nao tinha aparecido, envidei esforgos para conse-
guir material tipico de L. steini, o qual, gragas a gentileza do Dr.
RENS MALAISE, do Naturhistoriska Museum, de Estocolmo, me foi
possivel estudar.

0 fato de DRAKE basear sua nova especie baccharidis em ele-
mentos frageis de distingao especifica, levando em conta, como
principal diferenga, a presenga de pelos (vide desenho 1, paratipo
de L. steini) , abandonando forma e disposigao da vesicula que me
parecem muito mais caracteristicos e firmes, me fez retomar o as-
sunto, afim de procurar esclarece-lo .

CONCLUSOES

0 desenho do paratipo de steini no qual se ve a cabega total-
mente coberta pela vesicula ( capitis apicem vix superante ) e a pe-
quena excavagao da area discoidal, que concorda totalmente com
o desenho da fig 2 (A e A’), que representa um croquis de um para-
tipo de L. baccharidis, em minha colegao e a sua divergencia com
o desenho da fig. 2 (B e B’), que e o tipo de L. nigritarsis, alem
dos estudos feitos por mim em material (312 exemplares), me per-
mite afirmar sem duvidas que baccharidis e um sindnimo de steini
Stal .
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Leptobyrsa nigritarsis Monte, 1937
CABEC.A escura com olhos salientes e escuros, com espinhos bem

longos c dirigidos para cima; antenas mais ou menos longas, co-bertas de longos pclos, sendo o segmento I duas vezes maior que
o II ; o III duas vezes maior que o IV, e este do tamanho dos dois
primeiros juntos; colorido geral das antenas amarelo, salvo o IV

Fig. 2-A e A’ — Leptobyrsa baccharidis D. & H . (vesicula e area
discoidal ) ; B e B’ — L. negritarsis (idem).
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que possue o apice escuro. Chanfradura rostral larga, aberta atr&s,
com laminas foliaceas; rostro de comprimento medio nao alcangan-
do o metasterno.

PRONOTO convexo, bem puncturado, de colorido castanho; trl-carenado, cada carena com uma s6 carreira de largas areolas.
Vesicula bem saliente, curta, deixando a descoberto parte da ca-bepa e mostrando nitidamente os espinhos. Paranoto reflexo, bise-
riado, sendo as areolas bem largas.

ELITROS bem amplos, arredondados, largamente reticulados; a
area costal larga, na maior parte triseriada, e quadriseriada na sua
maior largura; subcostal composta de duas carreiras de largas
areolas, a carreira interna um pouco mais larga; discoidal levan-
tada, com uma larga elevapao e fortemente excavada. Margens do
paranoto e elitros com espinhos ou pelos; patas, antenas, vesicula,
nervuras dos elitros com espinhos curtos.

PATAS amareladas, cobertas de pelos, com tarsos pretos.
COMPRIMENTO 4.20 mms.; largura, 3.00 mms.
HOLOTIPO (macho) e aldtipo (femea) e inumeros paritipos co-

Ihidos pelo autor, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 20-VII-1936,
em Symphiopappus reticulatus Baker, planta vulgarmente conhe-
cida por Folha de Santana. O tipo esta na colegao do autor e para-
tipos nas cole^oes do autor e do Instituto Biologico, S. Paulo.

A especie e muito proxima de L. steini (Stal), da qual se dis-
tingue por apresentar a vesicula menor e n3o lanpada sobre a ca-
befa, a elevasao tumida mais larga e menos profunda.

A especie estando validada pela indicacao e pela fotografia
publicadas em Rodriguesia, II, n.° 8, 1937, pelo que se depreende
do artigo 28, Recomendacao b, das Regras de Nomenclatura, esta
data e que prevalecera como a de sua publica$ao.

0 autor deseja expressar agradecimentos ao Dr. REN£ MALAISE,
do Naturhistoriska Museum, de Estocolmo, Suecia, pelo grande fa-
vor em Ihe confiar um paratipo para estudos e a Senhorita RUTH
S. CARVALHO, pelos magnificos desenhos que esclarecem a questao
muito melhor do que as palavras.
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P A P f i l S A V U L S O S
DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

SOBRE UMA NOVA RAQA AMAZ6NICA EM TACHY -
PHONUS SURINAMUS LINNfi

p or

OLIVERIO M . DE OLIVEIRA PINTO

Tachyphonus surinamus saturatus, nov. subsp.
DIAGNOSE. Semelhante a Tachyphonus surinamus brevi-

pes Lafresnaye, mas diferente a primeira yista pela cor
muito mais escura ou carregada da mancha coronal e es-
pecialmente do uropigio, antes ferrugineo do que acanelado.

TIPO DE SANTA CRDZ, margem direita do Rio Eiru (afl .
da margem direita do alto Jurua, logo acima de Sao Felipe,
hoje Joao Pessoa) : S adulto, colecionado por A. M. OLALLA,
Nov. 11 de 1936. N.° 19.185 da col. do “Museu Paulista”,

hoje Departamento de Zoologia.
Quatro $ $ adultos de Tachyphonus surinamus, dos quais um

de Joao Pessoa (antiga Sao Felipe, alto Jurua) e tres de Santa Cruz
(Rio Eiru. afluente da margem direita do Jurud). nao podem ser
referidos a nenhuma das ra?as reconhecidas atualmente naquela es-
pecie. Todos sao entre si perfeitamente semelhantes, caracterizando-
se principalmente pelo colorido da mancha coronal (topete) e do
baixo dorso, que e antes ferrugineo que acanelado e muito mais es-
curo do que em qualquer exemplar de Tachyphonus surinamus bre-
vipes Lafresnaye, representado nas nossas colegoes por um $ adulto
da Colombia e numerosos especimes do alto Rio Negro (Sao Gabriel
e Jiiarete, col. CAMARGO) e da margem esquerda do Solimoes (Coda-jaz, col. OLALLA).
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A area da nova raga deve circunscrever-se a regiao mais oci-
dental do Brasil, ao sul do Rio Solimoes, a cuja margem direita pro-
vavelmente se extende, como e licito concluir-se de uma observa-
?ao de HELLMAYR (Novitates Zoologicae, XIV, 1907, p. 45), que es-
tudando um 8 adulto de Tefe, colecionado por W. HOFFMANNS,
observou diferir ele dos especimes da Colombia (“Bogota col-lections” ) e do Rio Napo (leste do Equador), tipicamente perten-
cente a forma brevipes (de que T. s. napensis Law. e sinonimo) por
“a decidedly darker rump and coronal patch which are deep
tawny (Ridgw. V. fig. 1) instead of ochraceous (V. fig. 7)”. No
branco puro das manchas laterais do peito, alias muito restritas,
como em tudo mais, a rapa juruana assemelha-se estreitamente a
T. s. brevipes e muito especialmente aos exemplares da margem es-
querda ou setentrional do Rio Solimoes, como o provam tres 8 8
adultos de Codajaz . Nao obstante, no que toca ao colorido da man-
cha coronal e do uropigio, as aves do Jurua divergem muito mais
das de Codajaz do que entre si diferem as populates das margens
setentrional e meridional do baixo Amazonas, adstritas respectiva-
mente a T. surinamus e T. s. insignis. Isso prova, a meu ver, a exce-
lencia da nova ra$a, cujas rela?oes com brevipes nao me e possivel
explanar de modo mais completo por me faltarem, do ultimo, exem-
plares do leste do Peru. Entre as 9 2 de T. s. brevipes e T. s. satu-
ratus, representadas respectivamente por um exemplar de Codajaz
e tres do Jurua, nao consigo todavia observar nenhuma diferenpa
apreciavel . Tambem, como se podera verificar pelas medidas in-
cluidas na tabela junta, nao se observa qualquer diferen?a constante
de tamanho entre as duas ra?as divididas pelo Rio Solimoes.

MEDIDAS

Tachyphonus surinamus saturatus

cauda
78 mil. 70 mil.
81 mil. 68) mil.
80 mil. 69 mil.
78 mil. 68 mil.
76 1/2 mil. 68 mil.

cutmen
131/2 mil.
14 mil.
13 mil.
14 mil
12 1/2 mil.

asa
N. 19.185, 8 ad., S. Cruz (tipo)
N. 19.184, 8 ad., ”
N. 19.547, 8 ad., ”
N. 19.183, 8 ad., Joao Pessoa . .
N. 19.656, 9 ad., ”

5J

99

99

Tachyphonus surinamus brevipes.
N. 16.394, 8 ad., Codajaz
N. 16.395, 81 ad., ”
N. 17.001, 8 ad., Jauarete
N. 16.994, 8 ad., Sao Gabriel . .
N. 15.940, 2 ad., Codajaz

82 mil. 72 mil.
mil. 74 mil.
mil. 70 mil.
mil. 71 mil.
mil. 69 mil.

14 mil.
mil.
mil.
mil.
mil.

83 13
81 15
82 14
76 12
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DESCRICAO DO TIPO

Colorido geral preto, com brilho metalico azul-ferrete,
particularmente acentuado na cabeca e no dorso; penas
do vertice de colorido ruivo-alaranjado (Orange Rufous),
formando mancha longitudinal ou topete; baixo dorso e
uropigio de cor ferruginosa, mais carregada do que a do
topete (“Sanford’s Brown”) ; humerais brancas, formando
mancha bastante distinta na face antero-externa das asas;
baixo abdomen manchado de cada lado de penas da cor
das uropigiais; bico e pes pretos . Medidas: asa: 78 mils.,
cauda 70 mils., bico 13 Vfe mils.
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P A P f i l S A V U L S O S
DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

NOTAS SoBRE STREBLIDAE
1 — SOBRE A VERDADEIRA IDENTIDADE DE TRICHOBIUS

DVGESII TOWNS. 1891

p o r

LINDOLPHO R . GUIMARAES

Trichobius dugesii foi descrito em 1891 por TOWNSEND,
de material encontrado em Glossophaga soricina, proveniente
de Guanajuato, Mexico -

Em 1900, SPEISER (1) colocou esta especie na sinonimia
de Trichobius parasiticus Gervais e ate 1925 assim foi tratada
por todos os autores que se ocuparam do assunto. Nesse ano,
KESSEL (2) os separou novamente, dando desenhos, embora
bastante deficientes, do mesonoto de ambas as especies. Em
1935, CURRAN (3) descreveu duas novas especies de Tricho-
bius provenientes do Panama: T. mixtus encontrada em
Phyllostomus hastatus panamensis Allen e T. blandus em
Glossophaga soricina leachi Gray. Em nossa revisao dos
Trichobius sulamericanos, publicada em marco de 1938 (4),
tivemos oportunidade de figurar, entre outros, os mesonotos
de T. dugesii e de T. mixtus, mostrando que para esta ul-
tima especie ha um acentuado dimorfismo sexual na que-
totaxia daquele tergito toracico, pois a descricao de CURRAN
foi baseada apenas em machos. Logo apos a publicagao
daquele nosso trabalho recebemos de MR. B. JOBLING, reco-
nhecidamente um grande conhecedor desta familia e um
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dos trabalhadores que mais tem contribuido para o seu co-
nhecimento, uma carta na qual, referindo-se as figuras do
nosso trabalho, diz: “after an examination of your drawing
n. 6, I came to the conclusion that it was made not from
T. dugesii, but from T. blandus”. De fato, em sua revisao
do genero Trichobius, publicada em setembro de 1938 (5),
JOBLING figura e redescreve o T. blandus Curran, baseado
em paratipos, correspondendo perfeitamente aos especimes
que haviamos determinado como T. dugesii. Nesse mesmo
trabalho JOBLING figura e redescreve como T. dugesii, espe-
cimes correspondentes aos que haviamos determinado como
T. mixtus e, baseado em paratipos que lhe foram enviados
por CURRAN, colocou T. mixtus na sinonimia de T. dugesii.
Solicitado por nos de como havia chegado a essa conclusao,
gentilmente nos informou JOBLING que nao havia examina-
do o tipo de T. dugesii e, tendo examinado o material es-
tudado por KESSEL, seguira esta autora na determinacao,
pois o linico carater pelo qual poder-se-ia determinar o
T. dugesii seria o tamanho do especime, uma vez que sua
descricao original e muito incompleta e “the size of the
form which was accepted by Kessel, Curran and by me as
T. dugesii is much nearer to that of Townsend’s specimen
than to T. blandus”. Tendo localizado o tipo de T. dugesii
nas colecoes da Universidade de Kansas, para la enviamos
um casal dos especimes determinados por nos como T. du-
gesii (tubo n.1) e outro dos que determinamos como T. mix-
tus (tubo n. 2), solicitando do DR. H. B. HUNGERFORD que os
comparasse com o tipo de T. dugesii, principalmente com
referenda a quetotaxia da superficie dorsal do torax e a
forma da sutura mediana do prescutum. Atendendo nossa
solicitagao, o DR. HUNGERFORD respondeu-nos o seguinte:
“Dr. Beamer and Mr. Hardy have studied the specimens
you sent and have compared them with the type of T. dug-
gesi Towns. They report that your N.° 1 compares most fa-
vorably — is of the same size, the cross veins in the wing
are much more distinct in the type, the median portion of
the head (dorsum) is not so bristly, and the integument
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of the head appears rather warty. The type is from the
same species of host as your N.° 1 and we are inclined to
believe they are the same species. We are marked your
N.° 1 “compared with type”.

Assim vemos que T. blandus Curran e nao T. mixtus
Curran, deve ser considerado sindnimo de T. dugesii Towns,
e as citagoes abaixo sao as unicas que, de fato, se referem
a essa cspecie:

Trichobius dugesii Towns., 1891, TOWNSEND, C. H. T.,
Ent. News, vol. 2, n. 6, p. 106; TOUNSEND, C. H. T.,
Ent. News. Vol. 3, n . 7, p. 177-178; 1936, PESSOA,
S. B. e GUIMARAES, L. R., Ann. Fac . Med . S. Paulo,
Vol. XII, n. 2, p. 257, fig. 9; 1938, GUIMARAES, L. R.,
Rev . Mus. Paulista, Vol. XXIII, p. 656, fig. 6 .

syn. Trichobius blandus Curran, 1935, CURRAN", C. H.
Am. Mus. Nov., N. 765, p. 10, fig. 11; 1938, JOBI.ING,
B., Parasitology, Vol. XXX, N . 3, p. 385, fig. 13 .

Ate o presente T. dugesii Towns, foi encontrado nos
seguintes morcegos: Glossophaga soricina Pallas, do Mexi-
co, do Panama e de Lussanvira, Estado de S. Paulo, Brasil;
Phyllostomus hastatus hastatus Pallas, do Estado de Santa
Catarina, Brasil; Hemiderma perspicillatum perspicillatum.
de Maues, Estado do Amazonas, Brasil; Hemiderma perspi-
cillatum aztecus Saussure, do Panama e Enchisthenes harti
Thomas, de Trinidad.

A Trichobius mixtus Curran, devem referir-se as se-
guintes indicates:

Trichobius mixtus Curran, 1935, CURRAN, C. H., Am. Mus.
Nov., N . 765, p. 10, fig . 10; 1938, GUIMARAES, L. R.,
Rev . Mus. Paulista, Vol. XXIII, p . 654, figs. 1 e 2 .

syn. Trichobius dugesii Kessel, 1925 nec Tows. 1891; KES-
:EL, Q. C., Journ. N . Y . Ent. Soc., Vol. XXXIII (1) ,
p. 16, PI. I, fig. 1; 1938, JOBLIN/G, B., Parasitology,
Vol. XXX, n . 3, pp. 383-384, fig . 12 .

Esta especie ja foi assinalada, com seguranca, apenas
seguintes hospedeiros: — Chilonycteris rubiginosa ru-nos

biginosa Wagner, Hemiderma perspicillatum aztecus Saus-
Phyllostomus hastatus panamensis Allen, do Pana-sure e
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ma; Hemiderma perspicillatum perspicillatum L., de Uba-
tuba, Estado de S. Paulo, Brasil e Phyllostomus hastatus
hastatus Pallas, de Petrolina e de Lassance, Estado de Mi-
nas Gerais, Brasil e de S. Paulo, Estado de S. Paulo,
Brasil -

As demais citacoes e referencias de hospedeiros de
T. dugesii e T. mixtus sao duvidosas.

— Muito agradecemos aos Srs. Drs. C. H. T . TOWN-
SEND, H. B. HUNGERFORD, R. H. BEAMER e Mr. HARDY O au-
xilio que nos prestaram para esclarecimento de tao inte-
ressante questao.

II — REDESCRigAO DE PARADYSCHIRIA DUBIA
(RUDOW) 1871

A descricao deste interessante diptero foi baseada em
duas especies distintas. Em 1900 SPEISER descreveu essas
duas especies com os nomes de Lepopteryx megastigma
( Lepopteryx — Aspidoptera) e Paradyschiria fusca, sendo
esta ultima o genotipo de seu entao novo genero Paradys-
chiria. Tendo mais tarde (1906) examinado o material de
RUDOW, SPEISER verificou a identidade de suas especies com
os exemplares que serviram para descricao de Lipoptena
dubia. Depois de uma analise cuidadosa da descricao e do
material de RUDOW, concluiu que o exemplar corresponden-
te a sua especie Paradyschiria fusca fosse considerado como
o que mais acentuadamente servira para a descricao de
RUDOW, tendo o outro exemplar servido apenas para consi-
deracoes posteriores. Assim, Lipoptena dubia Rudow pas-
sou a ser genotipo de Paradyschiria.

Entre os generos de Streblidae que ocorrem na America
do Sul este e o unico que se apresenta completamente des-
tituido de asas. 0 genero Megistopoda, que, segundo a des-
cricao original de MACQUART, apresenta este carater, foi des-
crito do Mexico. Alias, a descricao de sua unica especie,
M. pilatei, e muito deficiente, nao permitindo mesmo ajui-
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zar-se de sua verdadeira posicao: se entre os Streblideos ou
Nycteribiideos.

Concomitantemente com o desaparecimento das asas,
o genero Paradyschiria apresenta tambem a atrofia dos hal-
teres que, segundo nos parece, sao representados por duas
pequenas saliencias.

A estrutura da esternopleura e das pleurotrocantes, a
colocacao quasi dorsal das mesopleuras, a grande redugao
apresentada pelo mesoscutum e o desaparecimento da su-
tura transversa do mesonoto, dao, de fato, ao torax de Pa-
radyschiria, como ja assinalou JOBLING (6), uma certa seme-
lhanca aos Nycteribiideos. Tambem como os Nycteribiideos,
as patas de Paradyschiria dubia apresentam uma zona anu-
lar mais clara, porem nas tibias e nao nos femures como
nos exemplares daquela familia.

A cabe<ja e nitidamente Trichobinae, pois nao apresenta
ctinideo, e mais ou menos arredondada, especialmente na
parte posterior, e os latero-vertices sao separados por mem-
brana das outras regioes da cabeca.

PARADYSCHIRIA Speiser, 1900.

Cabe?a arredondada, principalmente na regiao postero-dorsal;
sub-regioes da superficie dorsal bastante separadas; olho simples;
palpos apresentando cerdas apenas na periferia. Torax muito modi-
ficado; ausencia completa da sutura transversal do mesonoto e das

mf soscutum muito reduzido; mesopleura ocupando posifao qua-asas;
si dorsal; esternopleuras e pleurotrochanteres achatados e mais de-
senvolvidos que as partes dorsais; halteres (?) reduzidos a duas pe-
quenas saliencias do tegumento toracico; patas de tamanhos subiguais.
Abdomen uniformemente revestido de cerdas de comprimento mais
oil menos iguais .

Paradyschiria dubia (Rudow, 1871) ,

Figs. 1, 2, 3, e 4

Lipoptena dubia Rudow, 1871, Zeitschs. f. d. ges. Naturw.
n. Folge, XXXVII, 3, p . 121 .
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Paradyschiria fusca Speiser, 1900, Arch. f. Naturg. LXVI,
p. 56, T. Ill, fig. 1.

Paradyschiria dubia (Rudow) SPEISER, 1902, Zeitschs. f .
syst . Hymenopt . und Dipt. II, 1 — 6, p. 160; 1921,
COSTA LIMA, Arq. Esc. Sup. Agric. e Med. Vet. V,
p. 23 e 29; 1925, KESSEL, Jour . N. Y. Ent. Soc.
XXXIII, n . 1, p . 26.

9 comprimento total 2,250 mm.; cabeca 0,360 mm. (da extre-tnidade distal dos palpos a junpao com o torax ) ; torax 0,514 mm.;abdomen, 380 mm. (distendido) . Largura do tdrax na por?ao maislargs 0,690 mm.

1 — Paradyschiria dubia (Rudow) . Vista dorsal da 9.

CABEQA vista de cima, apresentando contorno mais ou menoscircular; vertex elevado e com as subregioes do latero-vdrtex per-feitamente delimitadas; a subregiao anterior apresenta uma cerdalonga, duas de comprimento medio e duas pequenas; a subregiao
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posterior apresenta quatro cerdas, sendo duas longas e duas mfidias;
regiao occipital esclerosada, com duas pequenas cerdas de cadalado; post-genas quasi glabras, sua regiao interna e bordejada porcerca de 14 a 15 cerdas, quatro das quais sao bastante longas; suaregiao antero-lateral e provida de 6 a 7 cerdas curtas e sua regiao
lateral apresenta tres cerdas pequenas e uma grande; gena comcerca de tres cerdas pequenas e duas madias . 61ho unifacetado egrande . Antenas conformadas segundo o tipo do genero Trichobius.Palpos foliaceos e bordejados por 11 a 12 cerdas de tamanhos de-siguais; na superficie interna, porem prdximo as margens, duas cer-das ainda de tamanhos dcsiguais . Teca mais comprida que a labelae provida com oito a dez cerdas pequenas.

2 — Paradgschiria dubia (Rudow) . Vista ventral da cabe?a e do
tdrax da 9 .

T6RAX: regiao anterior do torax escavada para dar inser^ao 4s
anteriores e a cabe^a .

Devido a ausencia da sutura transversa o mesonoto acha-se re-duzido ao escutum, incompletamente dividido pela sutura longitudi-nal e apresentando, de cada lado, duas cerdas pequenas e uma lon-
coxas
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ga, e ao escutelo, apresentando apenas duas cerdas longas . Regiao
post-escutelar inteiramente glabra . De cada lado, posteriormente k
esta regiao, ha uma reintrancia recoberta por uma fina pilosidade,
que apresenta uma dobra que se projeta e que tomamos por halter.
Esternopleura mais larga do que longa; sua borda anterior e ar-queada e forma, na linha mediana, uma ponta que se projeta para

3 — Paradvschiria dubia (Rudow ) . Vista dorsal da extremidade
posterior da 9 .

frente, separando as patas anteriores; de cada lado da sutura me-diana encontram-se 14-15 cerdas das quais 9 se localizam nas pro-ximidades das bordas anterior e latero-posterior . Pleurotrochantes
tambem mais largas do que longas, de bordas externas sinuosas, in-completamente divididas pela sutura mediana e apresentando nove
cerdas de cada lado, sendo cinco na periferia e quatro no meio.
As faixas esclerosadas da porcao ventral do t6rax, merecem umamencao especial . A esternopleura e, anteriormente, bordejada por
uma faixa esclerosada que se alarga ao nivel da projegao mediana.
Mais ou menos confundida com este alargamento, inicia-se a sutura
mediana longitudinal; esta sutura emite dois ramos laterals, que seprojetam obliquamente para tras, separando a esternopleura das pleu-trochantes; sua extremidade distal, que atinge o meio do compri-mento total das pleurotrochantes, encurva-se para dentro do t6raxe, voltando em sentido postero-anterior, divide-se em dois
que se projetam, lateralmente, por baixo dos ramos que dividemesternopleura das pleurotrochantes, terminando na borda do t6raxentre as coxas medianas e posteriores.

PATAS : Patas de comprimentos subiguais, sendo as do par poste-rior um poucc mais longas que as dos dois outros. Os femures dopar anterior sao grandemente alargados . As tibias de todas as patas

ramos
a
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apresentam uma zona anular menos pigmentada; este carater e, en-tretanto, mais acentuado no par anterior . Nao observamos o pequeno
dente localizado na curvatura da unha, como assinala SPEISER.

ABD6MEN : abdomen apresentando sete pares de estigmas e uni-
formemente revestido de cerdas; as da porfao ventral, sao mais nu-merosas, menores e mais delicadas do que as da por^ao dorsal, prin-cipalmente na regiao distal do abdomen. Tergito basal dividido no
meio, apresentando duas fileiras irregulares de cerdas na metade
distal e outras mais Iongas na margem. Esternito basal tambem re-vestido por numerosas cerdas e bordejado, distalmente, por uma
fileira de cerdas de comprimento mais ou menos igual as que re-
vestem a sui superficie . Regiao terminal apresentando tres tubercu-los, um dorsal e dois ventrais . O tuberculo dorsal e ornado por 10
cerdas, sendo quatro pequenas e seis grandes.

4 — Paradyschiria dubia (Rudow ) . Extremidade posterior do $.

$ — Cabega, torax e patas inteiramente iguais aos da femea .
A extremidade distal do abdomen apresenta, entretanto, as diferen-
?as naturais advindas da diferenca de sexo e que melhor poderao

apreciadas comparando-se as figuras.— Examinamos numerosos especimes machos e femeas cole-
cionados em diversos Xoctilio leporinus (L.), da Raia; Glossophaga
soricina Pallas, tambem da Baia; Lonchoglossa ecaudata (Wied ) de
Bariri, Est . de S. Paulo, e de um morcego indeterminado de Porto
Alegre, Est . do Rio Grande do Sul . Esta especie tambem ja foi en-
contrada em Noctilio albiventer Spix ( — Dirias albiventer ) , de Co-
rumba, Estado de Mato Grosso.

ser
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ABSTRACT

In this paper the A., based on type comparation, establishes
the true identity of Trichobius dugesii Towns. 1891. In his mono-
graphy of the genus Trichobius, Jobling considers Trichobius mixtus
Curran as a synonim of Trichobius dugesii. The comparation of
Autor’s material with the type, made at the Kansas University by
Dr . H. B. Hungerford, shows that Trichobius blandus Curran, and
not Trichobius mixtus Curran, is the true synonim of Trichobius
dugesii Towns. The A. also redescribes Paradyschiria dubia (Ru-
dow) 1871.
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P A P f i l S A V U L S O S
DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

CONTRIBUIQAO AO CONHECIMENTO
DOS FLEBOTOMOS DE SAO PAULO

VI. — DESCRICAO DE DUAS NOVAS ESPECIES
(DIPTERA, PSYCHODIDAE ) *

p o r

M. PEREIRA BARRETTO E J. 0. COUTINHO
Do Departamento de Parasitologia da Faculdade de Medicina
da Universidade de S. Paulo (Diretor: Prof. S. B. Pessoa)

Phlebotomus oliverioi, n. sp.

Em 20 de janeiro de 1941 capturamos, com armadilha de Shan-
non luminosa, em matas situadas no municipio de Osasco, um
exemplar macho de uma nova especie de flebotomo. Para ela pro-
pomos o nome de Phlebotomus oliverioi, n. sp. em homenagem ao
Dr. OLIVERIO MARIO DE OLIVEIRA PINTO, ilustre diretor do Departa-
mento de Zoologia do Estado de Sao Paulo.

HOL6TIPO MACHO.
CABEQA — A cabeca e arredondada e mede 400 p.pu de di^metro.
0 clipio mede 72 ^ de comprimento e 65 [jt,[A de largura; mos-

tra 16 cerdas caducas implantadas na sua por^ao media.
As antenas apresentam o toro globoso, com 60 ^ de di&metro,

e os segmentos do flagelo medindo:

(*) Trabalho realizado sob os auspicios da Comissao de Estudos da
Leishmaniose do Departamento de Saude do Estado de Sao Paulo
e apresentado a Sessao de 4 de abril de 1941 da Sec?ao de Hi-giene e Mol. Trop. e Infect, da Ass. Paul. Med.
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108 [141.
90 ”
90 ”
72 ”
72 ”
60 ”
60 ”

8.° segmentol.° segmento 348 gg
132 ”
120 ”
120 ”
120 ”
114 ”
114 ”

2 “ » 9.°
3.° M 10 °

994.° 11 °
5° 99 12 °
6 ° » 13°
7 ° » 14 °

Os palpos (Prancha I, fig. 5) tem o 3.° segmento mais longo
que o 5.° Seus diferentes articulos medem:

l.° segmento 7,32 %
28,05 %
30,49 %
12,19 %
21,95

36 gg —»1382 ° 99

99150993 °
60 99994 °

108 ”995 °
O indice palpal e, pois, 1, 4, 5, 2, 3.
T6RAX — O torax mede 600 pu|x de comprimento. Apresenta o

notum de cor castanho escura e as pleuras e coxas pouco quitini-
zadas.

As asas (Prancha I, fig. 6) medem 2,1 mm. de comprimento
comprimentopor 0,68 mm. de largura . A relagao

Nelas observamos as seguintes dimensoes de interesse taxin6mico.
6 igual a 3,0.lareurn

700
99

(Xce
240 = * 2,9P

99180r
600 ” Y < 88

ABDOMEN — O abdomen, excegao feita da terminalia, mede 2,1
mm. de comprimento; e delgado e mostra os tergitos e esternitos
bem quitinizados.

TERMINALIA (Prancha I, fig. 1) . O segmento proximal da gona-
pofise superior mede 400 [ig, de comprimento e 78 gg, de largura .
Nao apresenta tufo de cerdas na sua por?ao basal. O segmento dis-
tal da mesma gonapofise (Prancha I, fig. 2) mede 200 gn de com-
primento e 35 gg de largura maxima. Apresenta quatro espinhos
grossos, curvos e longos sendo um terminal, um implantado um pou-
co para a frente (basalmente) da parte media, e dois inseridos en-
tre os precedentes, de tal modo que os seus pontos de insergao di-
videm a distancia entre o terminal e o mediano em tres partes
iguais.

A gonapofise media (Prancha I, fig. 3) tem 240 gg de compri-mento. No seu conjunto e delgada e ligeiramente recurvada para
cima . Mais larga na porgao basal, afila-se ligeiramente na parte
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media formando um pequeno cotovelo inferior e continua mais del-gada ate a extremidade distal. O ter$o distal 6 revestido de cerdas
curtas, retas e finas. Cerdas com os mesmos caracteres sao vistas
na face inferior da parte m6dia, um pouco alem do cotovelo.

A gonapofise inferior mede 450 p.p. de comprimento e 30
[Api de largura maxima . £ uniformemente cilindrica, ligeiramente
recurvada para cima e regularmente revestida de cerdas caducas.

O gubernaculo e delgado e longo (metade do comprimento da
gonapofise media) .

Os espiculos sao longos e delgados, medindo 760 ^ de compri-
mento e a pompeta (Prancha I, fig. 4) mede 140 [i,jx de com-
primento.

LOCALIDADE TIPO: Osasco, Estado de S. Paulo, Brasil.
HOL6TIPO macho conservado na Colesao Padrao de Entomologia

do Departamento de Parasitologia da Faculdade de Medicina da
Universidade de Sao Paulo, sob o mimero 577.

DISCUSSAO TAXIN6MICA. — Ate agora, foram descritas na re-
giao neo-tropical as seguintes especies de flebotomos que possuem
o quinto segmento do palpo mais curto que o terceiro.

P. rostrans Summers, 1912
P. intermedius Lutz e Neiva, 1912
P. sguamiventris Lutz e Neiva, 1912
P. panamensis Shannon, 1926
P. davisi Root, 1934
P. amazonensis Root, 1934
P. arthuri Fonseca, 1936
P. lloydi Antunes, 1937
P. antunesi Coutinho, 1938
P. whitmani Antunes e Coutinho, 1939
P. ayrozai Barretto e Coutinho, 1940.
P. paraensis Costa Lima, 1941
P. chagasi Costa Lima, 1941

Exce?ao feita do P. amazonensis e do P. chagasi, cujos machos
sao desconhecidos, as outras especies diferem da nossa pelos ca-
racteres do macho. Verdade e que COSTA LIMA (1941) , baseado nos
caracteres do palpo, julga que o macho descrito por COUTINHO
(1940) nao pertence a especie P. lloydi Antunes, 1937 e, sim, uma
nova especie; assim, o macho de lloydi ainda seria desconhecido.
Nao sabemos se assiste razao ao ilustre pesquisador de Manguinhos,
mas pensamos que a questao so podera ser solucionada com cria-
£oes em laboratorio.

COSTA LIMA (1941) ainda acha que o macho descrito por
FRANCA (1920) como P. sguamiventris nao pertence a esta especie.
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Nao conseguimos examinar material de P. squamiventris de ma-
neira que nao podemos chegar a uma conclusao.

De qualquer maneira, o macho agora descrito difere de todos
os outros conhecidos. Senao, vejamos:

0 P. antunesi difere do P. oliverioi porque tem um tufo de
cerdas na por$ao basal do segmento proximal da gonapdfise su-
perior.

O P. panamensis, o P. davisi, o P. ayrozai e o P. paraensis (a se
provar que P. paraensis seja diferente de P. ayrozai ) tdm a gona-
pdfise media dividida em duas partes: uma interna, larga e outra
externa, delgada, o que nao se verifica na nossa espdcie.

O P. rostrans se afasta do P. oliverioi porque tem o clipeo mui-
to grande, segundo SUMMERS (1912) .

0 P. intermedius e o P. whitmani diferem do P. oliverioi pela
disposifao dos espinhos do segmento distal da gonapdfise superior:
um terminal, um subterminal e dois medianos.

O P. arthuri tem dois espinhos terminals e dois subterminais
no segmento distal da gonapdfise superior .

O P. lloydi pode ser distinguido do P. oliverioi porque apre-
senta o segmento distal da gonapdfise superior com dois espinhos
terminais, um subterminal e dois medianos.

Quanto ao macho descrito por FRANQA (1920) como macho de
P. squamiventris e considerado por COSTA LIMA (1941) como es-
pecie nova, ele difere do P. oliverioi porque tem o segmento distal
da gonapdfise superior com um espinho terminal, um basal, im~
plantado na uniao do ter?o proximal com o tlr?o mddio, um in-
termidiario, inserido entre o terminal e o basal e outro implantado
a igual distancia do terminal e do intermedidrio.

Resta-nos fazer o diagnostico diferencial entre a nossa especie
e as especies descritas pela femea e cujos machos sao desconhe-
cidos.

O P. squamiventris apresenta os palpos bem diferentes dos da
nossa especie: assim o 5.° segmento e quasi do mesmo compri-
mento que o 4.° e o comprimento dos segmentos 2 e 3 e aproxi-
madamente 3,5 vezes o comprimento dos segmentos 4 e 5, segundo
COSTA LIMA (1941) .

Quanto ao P. amazonensis, temos diividas sobre a sua validade,
parecendo, pela descri$ao de ROOT (1934) que e sindnimo de
P. davisi.

Enfim, para fazer o diagnostico diferencial entre o P. oliverioi
P. chagasi o unico carater de que podemos lan?ar mao e o com-

primento relativo dos segmentos do palpo.
Na especie de COSTA LIMA (1941) o comprimento dos segmen-

tos 2 e 3 e maior que o dobro do comprimento dos segmentos 4 e 5
ao contrario do que sucede no P. oliverioi.

e o
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Phlebotomus bourrouli, n. sp.

Em uma captura realizada em uma pequena capoeira no muni-
cipio de Palmeiras, obtivemos 13 exemplares de flebotomos
(3 S 3 e 10 9 9 ) . Os machos pertencem todos 4 mesma espdcie
que, pelo aspecto caracteristico da terminalia, se distingue de t6das
as outras ate agora descritas. As femeas, tambem todas iguais,
apresentam uma espermateca absolutamente caracteristica . Julga-
mos que estes flebotomos, machos e femeas, pertencem a uma mes-
ma esp6cie porque: 1) foram capturados juntos; 2) foram os unicos
flebotomos encontrados no local (pequena capoeira situada em meio
de extensas pastagens) ; 3) apresentam a mesma coloragao e as-
pecto geral; 4) tern os mesmos caracteres de palpo e asa .

A esta nova especie denominamos Phlebotomus bourrouli, n. sp.
em homenagem ao Prof. Dr. CELESTINO BOURROUL, um dos primei-
ros entomoiogistas brasileiros, o primeiro professor de Parasitolo-
gia da Faculdade de Medicina de S. Paulo e o primeiro e atual pro-
fessor de Molestias Tropicais e Infectuosas da mesma Faculdade.

HOJ.6TIPO MACHO.
£ um Uebotomo pequeno, de colora?ao escura muito pronun-

ciada.
CABE<JA — A cabe^a mede 300 (xpi de comprimento. 0 clipio 6

ovalar e tern 90 de comprimento e 78 uu. de largura maxima .
As antenas tem o toro globoso, com 00 (tp, de diametro. Os

segmentos do flagelo medem:

l.° segmento 90
90 ”
84 ”
84 ”
72 ”
60 ”
54 ”

8.° segmento150 pix
96 ”
96 ”
96 ”
96 ”
96 ”
90 ”

Os palpos (Prancha II, fig. 12) apresentam o quinto segmento
mais longo que o terceiro. Sao as seguintes as dimensoes dos ar-
ticulos:

f t9.°f t2.°
f t10.°f t3° f t11.°f t4 °

12.° f tf t5° f t13.°»6.°
f t14.°f t7.°

5,55
15,55 %
20,00 %
14.44 %
44.44 %

30l.° segmento
f t84f t2.°
f t108f t3° f t78f t4.° f t240f t5.°

O indice palpal e, pois, 1, 4, 2, 3, 5.
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T6RAX — O torax mede 400 pp de comprimento. Apresenta o
noto, as pleuras e as coxas fortemente quitinizados e de c6r casta-
nho escura, mas as pleuras e coxas sao um pouco menos escuras
que o noto.

As asas (Prancha II, fig. 13) medem 1,5 mm. de comprimento
comprimento

largura

Nelas observamos as seguintes dimensoes de interesse taxino-
e 0,4 mm. de largura . A relafao e 3,75.

mico:

240a a
= 1,05228 990

99288 PT
Y muito maior que 8.

ABD6MEN — O abdomen mede 1,3 mm . de comprimento e tem
os escleritos de c6r castanha.

6 995

TERMINALIA (Prancha II, fig. 7) . O segmento proximal da go-
napofise superior mede 240 pp de comprimento e 90 pp de largura
maxima. Na face infero-interna de sua porgao basal apresenta um
tufo de cerca de 15 cerdas muito longas e finas implantadas ein
um tuberculo (Prancha II, fig. 8) . Um pouco acima deste tufo
notam-se 5 cerdas retas e finas dirigidas para tras e para cima. O
segmento distal da mesma gonapofise (Prancha II, fig. 9), mede
144 IJ.H de comprimento e 36 pt.pt. de largura maxima. Tem quatro
espinhos grossos e curvos com a seguinte disposigao: um terminal,
mais longo, um na uniao do ter^o distal com o ter<?o medio, um
implantado a igual distancia dos precedentes e o ultimo um pouco
alem da uniao do ter^o proximal com o ter<?o medio.

A gonapofise media (Prancha II, fig. 10) tem 180 pp de com-
primento. E ligeiramente achatada no sentido vertical de modo que,
vista de perfil, aparece com uma pe?a longa que, da base vai se
afilando regular e progressivamente para o apice. O seu ter^o pro-
ximal e mais fortemente quitinizado e de c6r castanha. A metade
distal e revestida por cerdas caducas curtas e finas que sao mais
numerosas na parte superior e interna.

A gonapofise inferior mede 450 pp de comprimento e 30
pp de largura maxima . No seu conjunto e encurvada para cima
curvatura e mais pronunciada na uniao do ter?o medio com o terfo
distal onde se forma mesmo um angulo com a abertura superior. A
largura e mais ou menos uniforme ate a uniao do ter?o medio
o ter?o distal e dai diminue ate a extremidade distal . Aqui
tarn tres espinhos grossos, nao caducos e de extremidade ligeira-mente espatulada, sendo dois iguais e mais longos que o terceiro.
(Prancha II, fig. 7) .

e a

com
se no-
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0 gubernaculo 6 grosso e longo, tendo aproximadamente a for-ma de uma ponta de langa. Os espiculos sao grossos e curtos
(350 p.{x de comprimento) . A pompeta mede 100|x(i de comprimento
(Prancha II, fig. 11).

AL6TIPO F£MEO.
Exemplar um pouco maior que o precedente mas com os mes-mos caracteres gerais.
CABECA — A cabefa mede 300 ptpt. de diametro. O clipio 6 ova-lar, medindo 120 pup. de comprimento e 90 pp. de largura.
As antenas tem o toro globoso, com 60 pp de di5metro. Os

segmentos do flagelo medem:
l.° segmento 150 pp

96 ”
96 ”
96 ”
96 ”
96 ”
96 ”

8.° segmento 90 |A|JL
90 ”
90 ”
84 ”
78 ”
60 ”
60 ”

2 ° 99 9.° 99

3.° 99 10 ° 99

994 ° 11 ° 99

5 ° 99 12 ° 99

6 ° 99 13° 99

7° 99 14 ° 99

Os articulos do palpo (Prancha III, fig. 17), medem:
l.° segmeneto 36 4,92 %m
2.o 99 120 ”

132 ”
84 ”

360 ”

16,39 %
18,03 %
11,47 %
49,18 %

3° 99

994.o
5° 99

O indice palpal e, pois, 1, 4, 2, 3, 5.
T6RAX O tdrax mede 500 pp de comprimento. Apresenta o

notum, as pleuras e as coxas de cdr castanho escura, sendo, por6m,
a colorapao menos intensa nas coxas e nas pleuras.

As asas (Prancha III, fig. 14) medem 1,8 mm. de comprimento
comprimentoe 0,5 mm. de largura, sendo a relafao

Nelas observam-se as seguintes dimensoes:
igual a 3,6.largura

300 pp
330 ”
276 ”

30 ”

aa
= 0,9P

Y
Y muito maior que 8.S

ABDOMEN — Apresenta os escleritos bem quitinizados como o
macho.
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BUCO-FARINGE — O buco-faringe (Prancha III, fig. 16), apre-
senta quatro dentes horizontais dorsais longos e delgados, 4-5 den-
ticulos laterals e uma fileira de 12 denticulos ventrais. Partindo da
base dos dentes dorsais nota-se uma Area de quitizinaqao que se
prolongs para a frente ao mesmo tempo que se afila.

ESPERMATECA — A espermateca (Prancha III, fig. 15) mede
60 yy, de comprimento e 11 p de largura. Consta de tres partes
distintas: a parte distal (1/5 do comprimento da espermateca) 6
uniformemente cilindrica e lisa, dilatando-se na extremidade distal
para formar um anel, no meio do qual se implants a cabeqa re-
vestida de filamentos finos e curtos. A parte media um pouco mais
larga, e constituida por cerca de 15 aneis mais ou menos bem indi-
vidualizados. A parte basal tern a mesma largura da parte m&dia
e 6 rugosa. As duas espermatecas se unem em um duto comum
que tem, a principio, uma largura igual a das espermatecas e logo
depois se afila .

LOCALIDADE TIPO: Palmeiras Estado de S. Paulo, Brasil .
HOL6TIPO macho e alotipo femeo conservados na Cole^ao Pa-

drao de Entomologia do Departamento de Parasitologia da Facul-
dade de Medicina da Universidade de Sao Paulo, respectivamente
sob os niimeros 578 e 579.

DISCUSSAO TAXON6MICA — O Phlebotomus bourrouli, n. sp. pela
presents dos espinhos na gonapofise inferior e pelo aspecto da es-permateca nao se aproxima de nenhuma outra esp6cie da Regiao
Neotropical.

S U M1R I O

Os AA. descrevem duas novas especies de flebotomos do Es-
tado de S. Paulo: Phlebotomus oliverioi, n. sp. ( $ ) capturado em
matas do municipio de Osasco e Phlebotomus bourrouli, n. sp.
(5 e $ ) captupado em capoeiras do municipio de Palmeiras.

S U M M A R Y

The authors describe Phlebotomus oliverioi, n. sp. from a male
specimen captured in Osasco, Estado de S. Paulo, Brasil. This species
is characterized as follows:

a
Palpal index : 1, 4, 5, 2, 3. Alar index: = 2.9; ^ shorter

than 5 - Superior gonapophysis: proximal segment without basal
tuft; distal segment with four curved spines, i. e., one terminal,
inserted a little basad to the middle of the segment and two between

P
one
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the basad and the terminal ones, in such a way that these spines
divide the distance between the terminal and basad ones in three
equal parts . Mediam gonapophysis slender and slightly curved
upwards: basally boader, becoming a little narrowed at the point
of union of the basal and the median third and thiswise forming an
inferior elbow, continuing from this point progressively narrower
until distal extremity . Slender, straight and short setae cover the
distal third and the inferior surface of the median third. Guber-
nacule and spicules long slender.

They also describe Phlebotomus borrouli, n. sp. captured in
Palmeiras, Estado de Sao Paulo, Brasil .Its main morphological cha-
racters are:

a
Male. — Palpal index: 1, 4, 2, 3, 5. Alar index: = 1,05;

Y much longer than 5 - Superior gonapophysis: proximal segment
with a basal tuft of 15 slong and slender setae insected on large
tubercule . Five long, straight and slender setae are inserted supe-
riorly to above mentioned tuft. Distal segment with five curved
spines, i. e., one terminal, one inserted at the union of distal and
median third, one inserted between the precedent ones and another
inserted a little distally to the union of basal and median third .
Median gonapophysis long and slender; its proximal portion heavily
screrotized and its distal half covered by small, straight and slender
setae. Inferior gonapophysis with stout and straight spines at distal
extremity; two of these spines are longer than the other one.
Gubernacule long and thick; spicules short and thick .

a
Female — Palpal index: 1, 4, 2, 3, 5 . Alar index: = 0,9;

Y much longer than 8 . Bucco-pharynx with four long and slender
dorsal teeth, four or five small lateral ones and a row of twelve
small ventral pnes; pigmented dorsal area conspicuous . Spermatheca
60 jqi long and 11 ^ wide, formed by three portions: the distal
portion which is uniformly cylindric and shows a terminal swelling
or ring; the median portion which is thicker and formed by 15
rings and the basal portion which has the same width as the median
one and is rugose . The spermathecae unite themselves forming a
common duct, which is wide at base, but narrowing soon after.
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PRANCHA I — Phlebotomus oliverioi, n. sp. ( $ )
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PRANCHA II — Phlebotomus bourrouli, n. sp. ( £ )
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Phlebotomus bourrouli, n. sp. (9 )
PRANCHA III —
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SOBRE A NIDIFICAgAO DE POLIOCEPHALUS
DOMINICUS SPECIOSUS (ARRIBALZAGA) .

por
OLIVERIO PINTO

A 22 de maio, no interesse principalmente de observar
e coligir um exemplar de urutau, provavelmente Nytibus
griseus, empreendi, com PINTO DA FONSECA e o Sr. LEONARDO
DE LIMA, pequena excursao ao sitio do Sr. GEORGE MEISSNER,
em Botujuru, nome que nao deve ser estranho aos estudio-
sos da ornitologia brasilica, atraves do itinerario de J. NAT-
TERER, que por all passou e coligiu especimes. Segundo G.
MEISSNER, a ave seria quasi certamente encontrada no seu
posto costumeiro, conforme a vira antes repetidas vezes,
hirta e imovel na ponta de um galho, de que a custo era
possivel distingui-la. Para nossa grande decepgao, porern,
a ave, protegida por bons fados, esse dia la nao estava . Pude
apenas ver o ponto onde morava a cerca de 30 metros
dos fundos da casa e na orla da mata que veste a costa da
Serra. Soube depois que a ave nunca mais fora vista no lu-
gar, afugentada justamente pelo corte de algumas arvores
vizinha a que Ihe servia de poleiro.

Malograda por 6sse lado a visita ao referido sitio, pro*

porcionou-me entretanto ensejo para observar como viviam
tambem all, num pequeno tanque artificial de menos de cein

metros de perimetro, varios casais de mergulhoes pequenos
( Poliocephalus dominicus speciosus Arribalz.), de que dois
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exemplares foram cacados por LIMA, para as colecoes do
Museu. Nao ha mais de dois anos que se formou esta lagoa,
represando a pequena agua nascida all mesmo no sope da
serra, a uns cem metros de distancia. Prazo tao curto nao
impediu, porem, que nela em abundancia se desenvolvessem
plantas aquaticas de varias especies, entre as quais predomi-
nam um golfo ( Nymphaea sp.) e uma ciperacea que me foi
obsequiosamente determinada pelo Dr. FRED. HOENE, diretor
do Departamento de Botanica do Estado, como Heleocharis
tenuissima, tudo concorrendo para realizar otimo habitat
para os mergulhoes, seus inquilinos sedentarios.

A principio foi muito facil nos aproximarmos dos mer-
gulhoes que nadavam junto os margens, sem que se escon-
dessem sob a tona, como de costume, fazendo crer que, nas-
cidos no lugar. sempre se sentiram em perfeita tranquilidade
e seguranca. Depois de alguns tiros tornaram-se porem
ariscos, acabando por mergulhar e desaparecer, provavel-
mente ocultos pelas ciperaceas e gramineas espessas das
margens.

Alegrou-me sobretudo ter conhecido o ninho da espe-
cie, que WIED muito acertadamente informou ser livre e
flutuante - Trabalhadores que nos ajudaram, com longas va-
ras. a retirar da agua as aves mortas mostraram-me como
tal certa massa de vegetacao aquatica que proeminava lc-
vemente sobre a superficie, a semelhanca de um monticulo
deprimido. Retirado da agua verifiquei tratar-se efetivamen*

mente de um ninho de mergulhao contendo tres ovos do ta-
manho aproximado dos da codorna, de cor branco-amarela*

da suja e manchados de pintas irregulares pardo-escuras,
sob a forma de nodoas, salpicos e filamentos irregulares. A
ausencia completa de transparencia denotava incubacao
avancada, o que ficou provado por se ter acidentalmente
partido um dos ovos, caindo das maos quando era exami-
nado. Perdeu-se assim um dos filhotes, que ja se mostrava
com abundante revestimento de penas novas e aparentemen-
te prestes a vir ao mundo.
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O ninho e uma volumosa massa de filamentos verdes,
dos da ciperacea que enche a agua do tanque, aglomerados
de modo a formar uma esfera deprimida, que flutua na
agua, deixando emergir apenas restrita parte de seu vo-
lume. Embebida de agua a massa toda do ninho era bastan-
te pesada para exigir esfor^o consideravel por parte do ho*

mem que a sustinha. Os ovos nao se achavam expostos di-
retamente a vista, sendo, pelo contrario, recobertos por uma
camada de herva bastante espessa para oculta-los. Fiz repor
o ninho onde fora encontrado proximo a margem, em ponto
distante' do caminho trilhando pelos transeuntes.

Ate o momento de voltarmos, passadas ja umas duas ho-
ras apos a cacada, nenhum mergulhao conseguimos ver mais,
embora mais de um casal houvesse sobrevido a funesta
visita.

A senhora MEISSNER, de quem colhi os dados referentes
a historia da colonia de mergulhoes, referiu-me tambem o
carater briguento e a grande valentia das aves, que se puse-
ram em enorme alvoroco quando desceu ao tanque um ban-
do de pequenas marrecas migrantes. O fato se explica pelo
destemor e bravura com que t6das as aves defendem do
acesso de estranhos o lugar em que se abriga sua prole. Fui
informado ainda que os filhotes, uma vez nascidos, durante
algum tempo se mantfim empoleirados sobre o dorso dos
pais; nao pude todavia averiguar se ambos os sexos parti-
cipant igualmente da incubacao dos ovos e protecao aos fi*

lhotes.
Passada algumas semanas tive ainda a noticia tranqui-

lizadora de que os mergulhoes sobreviventes haviam voltado
a frequentar o lago como dantes, acompanhados dos dois
filhotes criados no ninho acima descrito.
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S6BRE UM CURIOSO PSEUDOSCORPIAO

Geogarypus (Geogarypus ) itapemirinensis sp. n.
(Garypidae : Neobisiinea )

p o r

JosiS LACERDA DE ARAUJO FEIO

Recebi ultimamente do Dr. RUY GOMES DE MORAIS de
Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espirito Santo, alguns
exemplares de um pseudoscorpiao, que abaixo passo a des-
crever, julgando tratar-se de uma especie nova.

Geogarypus (Geogarypus) itapemirinensis, n. sp.

DESCRICAO:

0 tipo e um macho adulto, com o cefalo-torax com dois sulcos
transversais que limitam tres regioes: a primeira, trapezoide quase
triangular de base aproximadamente igual a altura. Em cada um
dos angulos laterais posteriores um olho grande e granuloso e, em
diagonal, para cima e para diante, a um ou dois diametros areolares
dos olhos citados, um outro olho muito nitido, de cdrnea lisa e
muito c'onvexa. Sulcos leves partem destes dois olhos indo ate ao
ter?o anterior da regiao e volvendo para tras onde se perdem, for-
mando uma depressao mediana. Todo o tergo anterior corresponde
ao cuculo que entre as queliceras e reentrante.

A segunda regiao e retangular com uma pequena cintura la-
teral. A terceira regiao e tambem retangular, sem outras carac-
teristicas.

O abdomen e muito mais largo que o cefalo-torax, com tergitos
muito nitidos e divididos na linha mediana.
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imovel com um tuberculo subapical e com lamina basal inteira ouligeiramente serreada ; flagelo com uma cerda simples.
Todo o corpo e muito granuloso.
Queliceras com dedo movel tendo a lamina interna inteiramentefendida e a lamina externa apenas perceptivel; galea simples . Dedo
Palpos finos de quelas longas. Quetotaxia segundo a figura.

Patas finas com arolios simples.
COR — Amarelo-claro uniforme para o cefalo-torax e tergitose amarelo-esbranqui?ado para os bordos abdominais.
DIMENSOES: Corpo — 0,99; Palpos: trocanter — 0,09 x0,08;femur — 0,30x 0,06; tibia — 0,25x 0,08; quelas — 0,43x 0,11; dedo— 0,20 x 0,04.

HABITAT — Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espirito Santo.
COLECIONADOR — Dr. Ruy Gomes de Morais.
TIPO — Na cole?ao de Zoologia da Faculdade Nacional de Filo-sofia da Universidade do Brasil.
PARATIPOS — Na mesma cole?ao, na Faculdade Nacional deMedicina sob o n. 6.489, frasco 841 (Laboratorio de Parasitologia)e no Museu Nacional.
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Das especies neotrdpicas do genero Geogarypus, apenas
com a mesma proporgao tibial (2,7 a 3,2 comprimento maior
do que a largura) ha G. (G.) fiebrigi, cuja especie se caracte-
ri?a pela ausencia de isb, tricobotria que G. (G.) itapemiri-
nensis possue.

Alem deste carater a comparagao das medidas indica tra-
tar-se de uma nova especie.
GEOGARYPUS ( G.)

ITAPEM1RINENSIS
G. ( G.)

fiebrigi
tipo X X

0,99 0,96 0,99 1,6corpo
0,09 0,09trocanter . 0,09

f 0,08 0,08 0,08
0,47femur . . . 0,30 0,30 0,30

palpo . . 0,06 0,05 0,06 0,14
tibia 0,25 0,27 0,25 0,34! 0,080,08 0,08 0,13\ quela . . . . 0,43 0,41 0,43 0,40

0,11 0,11 0,11 0,20
, dedo 0,20 0,22 0,21

0,04 0,04 0,04 0.40

A historia do material remetido e das mais interessantes
e foi-me informada pelo remetentfe da maneira que segue:
1 — o materia] foi colhido por duas vezes, em colchoes de

cama, nas partes pregueadas e sob a ganga dos pontos
de refortjo;

2 — cada colheita foi feita em colchoes de casas de ruas
diferentes, na cidade de Cachoeiro de Itapemerim, no
Estado do Espirito Santo;

3 — os inquilinos dos colchoes informam que tais animais
pseudoscorpioes) sao noturnos, com uma grande t'otofo-
bia e muito ageis. Passeiam pelo corpo do inquilino do
colchao provocando prurido e por vezes beliscaduras;

4 — pelo seu reduzido tamanho, foram tornados por pio-
lhos, pulgas on percevejos.

A despeito porem destes informes, e embora existam ci-
tacoes como de ARTAULT e ANDRE, acusando pseudoscorpioes
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como capazes de picar, acredito se trate de sortidas em busca
de alimento. A morfologia desses aracnoideos nao indica vida
parasitaria e os linicos orgaos que apresentam condi?oes para
uma picada eficiente sao as quelas onde, por vezes, ha um
aparelho inoculador e glandulas supostas venenosas (CRONE-
BERG, CHAMBERLAIN, REDIKORZEUS, KASTNER), nas quais “nao
foram reconhecidas, experimentalmente, caracteristicas de
pe$onha“ (BERLAND).
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NOVAS ESPECIES DO GENERO TACHYGONUS
SCHOENHERR ( COL. CURCULIONOIDEA )

p o r

OSCAK MONTE

Do Instituto Biologico de S. Paulo

O genero Tachygonus foi erigido por SCHOEXHERR (Gen.
Spec. Cure.,1, 1833, p. 311), tendo como tipo T lecontei Gyll.

O Catalogo de A. KLIMA (10), assinala 29 especies, das
quais somente T. hydropicus Chevr. e exclusiva do Brasil;
quatro outras sao proprias da America do Sul e as restantes
ocorrem nas Americas Central e do Norte.

Recentemente MARSHALL descreveu duas especies: T.
bondari e T. laminicrus (15) ambas representadas em minha
colegao. Estudei um cotipo de T. bondari que devo a genti-
leza do Dr. GREGORIO BONDAR e material de T. laminicrus que
me foi gentilmente oferecido pelo sr. J. GUERIN.

Os tipos das novas especies estao na cole§ao do autor e
cotipos nas colecoes do autor e do Instituto Biologico. Quando
nao houver indicacao em contrario entenda-se que o material
foi colhido pelo autor.

Neste trabalho reuno uma serie de homenagens que afe-
tuosamente presto a amigos meus.

Tachygonus alineae, n . sp.

Castanho escuro, com a cabega avermelhada; antenas, rostro e
patas anteriores amareladas. Nao ha sobre os elitros qualquer marca,
tuosamente presto a amigos meus.
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Cabefa pequena, lisa na parte superior, lateralmente com esca-mas esbranquifadas; limitando os olhos, pelo lado interno, uma
densa serie de escamas brancas, semi-erectas que forma um Y cuja
abertura acha-se sobre o rostro. Olhos pretos e grandes. Rostro grosso
e curto, sem puncturas, com escamas brancas que partem da base dasantenas e vao ate mais ou menos a metade. Antes longas, amare-ladas, com o escapo bem desenvolvido.

Protorax inteiramente puncturado, com pelos erectos, igualmentedistribuidos, nao formando tufos.

FIG. 1 Tachygonus alineae Monte
filitros largamente cordiformes, tao largos quanto longos, bem

achatados ate a terceira estria ; os ombros proeminentes; as suturas
largas, com puncturas bem desenvolvidas e subquadradas; todos os
intervalos e puncturas com pelos erectos escuros e esbranquicjados;
quase na base da sutura mediana, um pequeno tufo de escamas
brancas.

Pernas e femures do ultimo par distintamente grossos, escuros noapice, com cinco espinhos ( 4 grandes e um pequeno) , tres do ladoexterno e dois do interno, e com inumeras cerdas; a tibia com a
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margem externa dilatada, convexa, percorrida desde a base at6 quasi
o apice por uma serie de espinhos pretos, a parte interna quasi reta
e coberta por muitos pelos pretos, recumbentes.

Comp.: 2.59 min.; larg. (tomada nos ombros): 1.90 mm.
Um exemplar colhido em Belo Horizonte, Minas Gerais, 10-VII-

1937. Especie muito distinta, talvez mais proxima de T. laminicrus
Marsh., mas perfeitamente separada dela pelos espinhos dos femures
e formato das tibias. Pelas patas se assemelha com as do genero
Tachygonidius Champion. O nome e uma prova de amizade a minha
Esposa que muito tem contribuido nos meus estudos entomologicos.

Tachygonus costa-limai, n . sp.
Cabega castanha; olhos dourados e circumdados externa e inter-

namente por pglos amarelo-dourados; rostro castanho, com leve
penugem esbranquigada; antenas com os funiculos castanhos e os
escapos amarelo-dourados.

Pronoto castanho-claro, bastante escondido por pelos amarelos
e pretos; os amarelos formam uma linha semi-circular, cuja curva
passa um pouco acima do meio da superficie pronotal; os pretos
formam, na base, dois tufos que ficam situados dentro do semi-cir-
culo, e duas outras manchas acima, do lado de fora do semi-circulo.
A parte que limita com a cabega, manchada de preto. Os flancos do
protorax cobertos de pelos amarelados.

Elitros cordiformes, mais largos que longos; na frente muito
alargados e, estreitados para o apice; castanho-claros, manchados
de preto, com inumeros pelos brancos e pretos; junto ao escudo
dois pequenos tufos alongados, formados de escamas brancas. Om-
bros salientes, manchados de preto; entre as 4.a e 5.a estrias uma
mancha preta que se dirige para os flancos, onde se alarga; no ini-
cio da declividade, dois pequenos tuberculos escuros, com facho
de pelos do mesmo colorido.

Patas do ultimo par com os femures muito longos, com mais
da metade esbranquigada, o apice escuro, com um par de fortes es-
pinhos pretos e outros menores, mais claros; tibias com a base e
&pice escuros, no meio amarelada; tarsos escuros.

Comp.: 2.09 mm.; larg.: 1.59 mm .
Tipo e tres cotipos, S. Paulo, Capital, setembro 1935, colhidos

pelo sr. Miguel C. Leite. Em homenagem ao prof. COSTA LIMA, emi-
nente entomologista patricio, meu mestre e amigo, a quern muito
devo na minha formagao cientifica.
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Tachygonus neivai. n. sp.
Preto, no meio dos elitros e ao longo da linha sutural com

leve tonalidade castanha; coberto com p£los; parte inferior es-
branquifada.

Cabeca preta, a parte entre os olhos e a base do rostro, coberta
de escamas brancas; o restante do rostro, castanho. Antenas casta-
nhas, com o escapo mais claro.

Protorax na parte superior brilhante, com algumas punctura-
?oes, areas lisas e raros pelos alongados e erectos; flancos cobertos
com escamas longas e brancas.

Elitros sub-cordados, brilhantes, com raros pelos branco-ama-
relados; junto ao escudo duas manchas brancas, ao longo da sutura;
flancos do abdomen e metapleuras com bastante escamas brancas.

Patas cobertas com pelos brancos e pretos; femures do ultima
par com apices escuros e pelos da mesma c6r, e 2 /3 castanho-claros
com pelos brancos; um par de espinhos pretos e longos e outros
quasi reduzidos a rudimentos; libias arcuadas, escamosas, total-
mente pretas; tarsos amarelados.

Comp.: 1.88 mm.; larg.: 1.36 mm.
Tipo colhido no Alto da Serra, Estapao Biologica, em 22-IX-1940.
Dedicamos esta especie ao eminente cientista dr. ARTHR NEIVA

pela passagem de seu 60.° aniversario.
Tachygonus oliverioi, n. sp.

Pequeno, ovalado, a parte anterior castanho-clara e a posterior
castanho-escura, coberto com longos pelos erectos, escuros, brancos
e amarelados. Pronoto com fachos de escamas amarelo-douradas,
que partindo da base margeiam o limite do pronoto com os flancos,
formando um circulo, cujo centro e brilhante e puncturado. Todos
os flancos com densas escamas branco-amareladas.

Cabe^a castanha, a parte que limita com os olhos e entre estes,
coberta de pequenas escamas douradas; rostro castanho e liso; an-
tenas castanhas, com o escapo branco-amarelado, coberto com de-
licados pelos do mesmo colorido.

Protorax quasi totalmente coberto com escamas douradas, que
se condensam na parte superior.

Elitros sub-ovais, com os ombros um tanto elevados; levemen-
te mai-: largos do que longos; na base mais claros do que no apice
e flancos, sendo que nestes sao bem mais escuros; junto a decli-
vidade, uma pequena calosidade; na linha sutural, ate quasi 2 /3,
corre uma estreita faixa de escamas amareladas, e dai por diante
pelos longos e esbranqui?ados que se cruzam; as margens cxternas



OSCAR MONTE — Novas especies do genero Tachygonus 249

cobertas por pelame esbranqui?ado que se cruzam; as margens ex-ternas cobertas por pelame esbranquigado.
Patas nao mui longas. O primeiro par amarelado; o segundo

preto, com a base e o apice do femur, amarelados e as tibias tamb6m
pretas, mas somente a base e clara e terminadas por urn espinho for-te, curvo e castanho, mas tanto quanto o primeiro, densamente co-bertos de pelos brancos; o terceiro par, com os femures pretos, de
base castanha, cobertos de pelos brancos e escuros, com 2-3 pe-quenos dentes; tibias escuras, terminadas por um espinho curvo;
tarsos com os dois primeiros segmentos escurecidos e os dois ulti-mos amarelados.

Comp.: 1.82 mm.; larg.: 1.25 mm.
Tipo e 12 cotipos de S. Paulo (Cantareira) colhidos em 24-

VI-1940 .
Provavelmente um pouco semelhante a T. pectinisquamis

Champion. 0 nome e uma homenagem ao Dr . OLIVERIO PINTO, SU-
perintendente do Departamento de Zoologia, de S. Paulo.

Tachygonus bitancourti, n . sp.
Quanto ao aspecto geral muito semelhante a T. costa-limai

Monte, porem muito menor e com o ultimo par de patas totalmente
diferenciado, isto e, mais curto e sem expansao tibial.

Colorido castanho claro, manchado de preto, coberto de esca-
mas branco-prateadas e douradas e com pelos brancos e pretos.
Parte inferior preta luzidia .

Cabepa saliente, castanha com as partes junto aos olhos e os flan-
cos, assim conio entre os olhos, cobertas de escamas douradas. Olhos
grandes e escuros. Rostro grosso, quasi preto com a extremidade api-
cal castanho-clara .

Pronoto de um castanho mais claro do que a cabega, trazendo
na parte central uma grande mancha escura e nela leves tufos de
pelos pretos; quasi na extremidade desta mancha de um lado e do
outro, pequenos tufos de escamas douradas, e com alguns pelos alon-
gados e escuros. A parte lateral quasi totalmente coberta com es-
camas douradas, notando-se proximo dos elitros u’a mancha lisa,
brilhante e castanha.

Elitros sub4cordados, cqstanho-claros, achatados superficial-
mente; ombros salientes, duas leves calosidades quasi junto a decli-
vidade. Seis manchas escuras, tres em cada elitro e assim distribui-
das: uma no ombro, outro junto k primeira e mais aproximada da li-
nha sutural e a ultima, na declividade. No centro uma s6rie de esca-prateadas (que em dois dos exemplares nao se apresenta tao
nitida), formando mais ou menos u’a mancha que atinge a quarts
mas
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estria . Estas escamas tambem sao encontradas pelos flancos. Pelasuperficie e pelos flancos, varios pelos brancos e pretos.
Parte inferior preta; pigidio castanho.
Patas: I par castanho claro; II de igual colorido mas com a

metade superior dos femures escura; III um pouco mais longo, cas-tanho, quasi no apice u’a mancha escura ; tibias escuras para o
apice . Nos femures dois pares de espinhos escuros.

Compr . : 1,72 mm; larg, 1,25 mm.
Tipo e 7 cotipos colhidos pelo Sr . MIGUEL C. LEITE, em SaoPaulo (Capital) , julho 1939.
Esta especie e dedicada ao prezado colega Dr. AGESILAU BITAN-COURT, Subdiretor da Divisao Vegetal do Instituto Biologico de SaoPaulo.

Tachygonus araujoi, n . sp.
Totalmente preto, brilhante no pronoto e mais escurecido nasoutras partes .

FIG. 2 Tachygonus araujoi Monte
Cabe?a pequena, lisa, com leve penugem esbranquigada; olhosgrandes; rostro curto, levemente acastanhado no apice, sem punctu-ras visiveis . Antenas longas, amareladas e com o funiculo maisclaro.
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Protorax bem puncturado, lateralmente com maior numero de
puncturas; pelos erectos e pretos. Os flancos do mestaterno com
bastante pelame branco.

Elitros cordiformes com os ombros salientes; as suturas com
puncturacoes mais largas; pelos grossos e pretos dispersos pela su-perficie e pelos flancos; na declividade, quasi no apice, junto 4s
suturas, raros pelos esbranqui^ados que se cruzam. Pigidio bem
exposto, fortemente puncturado e com densa pelagem esbranqui-
?ada.

Patas escuras, os pares anterior e medio, com pelos brancosi
nas tibias; o 3.° par com as tibias cobertas de cerdas, trazendo no
lado externo um espinho grosso e escuro, um pouco abaixo do
meio; os femures peludos (pelos finos e grossos) e quasi no 4pice*no lado externo, um espinho castanho e recurvado; os l.° e 2.°
segmentos dos tarsos escuros; os 3.° e 4.° amarelados.

Compr.: 2.00 mm.; larg.: 1.23 mm.
Proximo de T. mgrocristatus Champion, da qual se diferencia

por ter os femures posteriores com um s6 dente.
Tipo colhido na Estacao de Biologia, Alto da Serra, em 22-IX-

1940. A especie e dedicada ao meu amigo R. L. ARAUJO, Assistente
do Instituto Biologico de Sao Paulo.

Tachygonus autuorii, n. sp.
Cordiforme, brilhante, castanho claro, salvo a parte central dos

femures posteriores, duas manchas escutelares e a parte inferior do
corpo, brancas.

Cabefa com as partes laterals coberta de escamas brancas que
rodeiam os olhos; estes amarelo-pdlidos, com uma grande mancha
escura na parte central; rostro amarelo-p41ido com a base e a parte
que fica entre os olhos vestidas de escamas brancas.

Protorax em cima sem tufos, lisos, com raras puncturas indis-
tintas, poucos pSlos erectos e castanhos; os flancos esbranquifados.

Elitros cordiformes, fortemente puncturados, cobertos espar?a-
mente com pelos do mesmo formato e colorido dos do protdrax; de
cada punctura sai um delicado e finissimo pelo amarelo-claro; na
linha sutural, mais ou menos depois da oitava punctura notam-se
pelos amarelados que se cruzam; na base, junto ao escudo duas
grandes manchas alongadas de escamas brancas; no bordo externo
duas series de escamas brancas; os flancos esbranqui$ados.

Patas com os dois primeiros pares amarelo-palidos e densa-
mente cobertos com pelos do mesmo colorido; o ultimo par com

tibias arcuadas, femures com a base e 4pice amarelados, a parteas
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central castanho-escura, granulosa e tendo na margem externa umaserie de 5 dentes castanhos, dos quais os tres centrais sao os maio-res; as tibias e tarsos, amarelo-palidos, aquelas um pouco mais es-curas do que estes.
Compr.: 2,16 mm.; larg.: 1,50 mm.
Tipo e 12 cotipos, colhidos em Pitangueiras, S . Paulo, 30-VIII-1940.

FIG. 3 — Tachygonus autuorii Monte
Talvez tenha alguma semelhanfa com T. quinquedentatus Cham-pion, do qual se distingue pelo colorido e pelos caracteres acimaenumerados .
A especie e dedicada ao meu colega MARIO AUTUORI, Assistentedo Instituto Biologico de Sao Paulo.

Tachygonus guerini, n . sp.
Muito semelhante a T. bondari Marsh., mas facilmente se dis-tingue desta especie, pelo formato das tibias do liltimo par quesao menos lameladas; protorax mais elevado e com puncturafoesmais densas.

Preto brilhante, coberto com muitos pelos escuros e bran-cos; rostro castanho; antenas e os dois primeiros pares de patas cas-
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tanho-claros. Os flancos do pro e metatorax nao esbranquigados
como em bondari.

Cabega delicadamente pontuada. Protdrax com pontuagao lar-
ga e com uma area lisa e brilhante no meio; na parte superior com
pelos escuros e erectos; nos flancos, pequenas escamas esbran-
quigadas.

filitros cordiformes, mais compridos do que largos, deprimidos
no meio do dorso ate a terceira estria; os ombros pouco proemi-nentes, mas visivelmente mais do que em bondari; nas estrias junto
a linha sutural, em cada pontuagao um pelo branco e erecto, for-
mando uma linha esbranquigada.

Os dois primeiros pares de patas amarelados e densamente
cobertos de pelos esbranquigados; dois fortes espinhos no &pice dos
femures do 2.° par; no ultimo par de patas os femures sao alongados e
granulosos, peludos, com 4 grandes dentes, dois em cada margem,
e uma serie de outros pequenos; as tibias na parte interna levemen-
te concavas e cobertas de pelos, a externa levemente laminada, com
uma serie de pelos rigidos e erectos dispostos na margem. Tarsos
amarelados, cor de ouro, com pelos brancos.

Compr.: 3,61 mm.; larg. 2,00 mm.
Tipo colhido em Santo Amaro, S. Paulo, outubro de 1939, pelo

Sr . JACIN(TO GUERIN, a quern a especie e dedicada.
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ABSTRACT
NEW SPECIES OF THE GENUS TACHYGONVS SCHOEN

In this paper eight new species of the genus T a c h y g o n u s
from Brazil are described. This genus established by Schoenherr
in Gen. Spec. Cure., I, 1833, p. 311 was represented in Brazil by three
species. The types are in the Author collection, paratypes in the col-
lections of the Author and Instituto Biologico, S. Paulo.
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P A P E I S A V U L S O S
DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

ALGUMAS ARANHAS NOVAS DO BRASIL
p o r

B. M. SOARES

I N T R O D U g A O

Posto a disposigao do Departamento de Zoologia, a-fim-
de trabalhar na Divisao Artropoda, tive a oportunidade de
descrever, entre outras, as especies novas que ora dou a
publicidade.

Tendo em vista iniciar o meu estudo com a enorme fa-
milia dos Attidae, de outras familias ja monografadas pelo
eminente aracnologo Melo-Leitao, tenho-me ocupado, com o
duplo fim de conhecer a fauna aracnologica do Brasil e en-
riquecer a cole§ao do Estabelecimento, donde surgiu esle
primeiro trabalho.

Procedendo a organizacao do fichario das especies de
araneidas aqui existentes, resultaram as seguintes, na maio-
ria determinadas pelo Dr. Melo-Leitao e algumas por Euge-
nio Simon:

SUBORDEM MYGALOMORPHAE

Grupo NELIPODA:
Fam. Ctenizidae — 7 especies.
Fam. Dipluridat — 3 especies.
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Grupo HYPODEMATA:
Fam. Barychelidae — 2 especies.
Fam. Teraphosidae — 37 especies.

SUBORDEM ARACHNOMORPHAE
Grupo TRIONYCHA:

Fam. Amaurobiidae — 1 especie.
Fam . Pisauridae — 2 especies.
Fam . Lycosidae — 5 especies.
Fam . Oxyopidae — 2 especies.
Fam . Sicariidae — 6 espeaies.
Fam . Theridiidae — 8 especies.
Fam . Pholcidae — 2 especies.
Fam . Uloboridae — 1 especie
Fam . Argiopidae — 29 especies.
Fam. Mimetidae — 1 especie.

Grupo DIONYCHA:
Fam . Ctenidae — 15 especies.
Fam . Sparassidae — 3 especies.
Fam. Selenopidae — 2 especies.
Fam . Platoridae — 1 especie.
Fam. Thomisidae — 2 especies.
Fam . Clubionidae — 11 especies.
Fam . Attidae — 6 especies.

Total : 148 especies diferentes, das quais 54 tipos de MET.O-LEITAO.
Como vemos, os Thomisidae e Mimetidae, entre outros,

quasi nao figuram na colecao deste Departamento. fi, pois,
desejavel que tais familias, cujo material e bibliografia sao
accessiveis, sejam devidamente representadas.

Sao Paulo, 30 de julho de 1941.
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THOMISIDAE — MISUMENINAE

Tmarus pizai, sp. n. (')
Mas. Longitudo — 3,5 mm.
Cephalothcfrax aeque longus ac latus, convexus, marginibus

rotund,atis, parte antica angustior, longis saetis spiniformibus
maxime in parte cephalica obsitus. Clypeus paulisper proclivis,
fere tam longus quam area oculorum mediorum, 6 longis saetis
spiniformibus in margine antico. Oculi antici in lineam paulo re-curvam, medii sat minores et perpaulo inter se quam a lateralibus
remotiores . Oculi postici lineam recurvam designantes, medii mino-res et inter se quam a lateralibus propinquiores. Tubercula oculorum
lateralium magna . Area oculorum mediorum paulisper longior quam
latior, oculi antici minores, uno pare longarum saetarum spinifor-
mium in parte mediana armata .

Fig. 1 — Tmarus pizai, sp. n. — $ .
Abdomen valde longius quam latius, posterius dilatatum, longis

saetis spiniformibus sparsis praesertim in dimidia parte posteriore
superne instructum.

( * ) Em homenagem ao Prof . Salvador de Toledo Piza Junior, com
' quern iniciei os estudos de zoologia.
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Pedes longi, quattuor antici posticis multo longiores. Tibiae
I-II 1-1-2 spinis superis et 2 spinis inferis. Metatarsi I 2-2, meta-
tarsi II 2-1-2 spinis inferis. Metatarsi III-IV 2-2 spinis inferis.

Pars labialis longior quam latior, apice attenuata et pilis mol-
libus cinereo-dilutis notata, dimidium laminarum maxillarum su-
perans . Laminae maxillares oblique truncatae in apice, aliquibus
pilis nigricantibus brevibus et mollibus in extremitatibus praeditae.
Sternum longius quam latius, haud marginatum, antice truncatum,
postice attenuatum, gracilimis pilis obscuris in superficie munitum.
Bulbi palporum magni. Chelae robustae. unci chelarum parvi.

Mammillae extremae, duae posteriores longiores. Tuber anale
extremum, in apice attenuatum, longum.

Cephalothorax latissima area longitudinali rubra in duabus
divisa ab angusta vitta alba longitudinali ornatus. Cephalothorax
lateraliter vitta alba utrimque notatus . Margines cephalothoracis
angusta vitta rubra utrimque muniti. Acclivitas thoracica duabus
maculis infuscatis utrimque ornata. Area ad abdomen lutea. Tu-
bercula oculorum lateralium rubro-cinerea. Clypeus rubrus, macula
alba media et duabus fasciis longitudinalibus ejusdem coloris obsi-
tus. Chelae luteae, interius rubrae, parva macula rubra irregulari
prope basim in superficie antica, superficie postica rubro-diluto
maculata .

Palpi lutei, femora patellaeque rubro maculata.
Pedes I-II lutei ubertim rubro et passim nigro maculati; tarsi

I-II lutei, inferne tenuiter rubromaculati . Pedes III-IV luteo-diluti
aliquibus maculis rubris . Patellae, tibiae et metatarsi III-IV vitta
rubra longitudinali in margine postico totius articuli . Tarsi III-IV
lutei, macula rubra paulo manifesta.

Sternum luteo-dilutum.
Dorsum abdominis albo-cinaraceum, vitta alba longitudinali

valde definita, utrimque signata lineis rubris, ornatum; abdomen
etiam tribus vittis albis curvis transversalibus in vitta longitudinali
incipientibus utrimque obsitum, tertius par vittarum sat brevis, an-
gustis et posterius situs, paulo manifestus. Super primum et se-
cundum parium vittarum transversalium macula infuscata paulo
definita utrimque sita. Pars postica abdominis superne ornata vitta
rubra transversali et utrimque rubro maculata . Extremitas postica
abdominis albo cineracea. Pars infera abdominis lutea. Inter margines
laterales et partem inferam abdominis, aerea rugosa postica utrimque
sita. Margines laterales circumdati vitta alba in extremitate antica
vittae longitudinalis abdominis utrimque incipiente et in extremi-
tate postica ejusdem vittae utrimque terminante. Margines laterales
abdominis etiam vitta rubra in dimidia parte antica utrimque ornati.
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Tuber anale albo-cineraceum utrimque rubro maculatum.
Mammillae posticae superne cinereae et inferne luteo-dilutae .

Esta ejpecie e mais afim de Tmarus albolineatus Keys.
HABITAT: Brasil, Estado de Sao Paulo, Estrada de Santos,

Jurubatuba.
COLECIONADOR : Dr. Frederico Lane, em 6-7-1941.
TIPO: No Departamento de Zoologia da Secretaria da

Agricultura do Estado de Sao Paulo.
THOMISIDAE — STEPHANOPSINAE

Erissus bateae, sp. n. (' )
Femina . Longitudo — 5 mm .
Cephalothorax longior cjunm latior, convexus, parte anteriore

angustissimus, marginibus rotundatis.

Fig. 2 — Erissus bateae, sp. n. — 9

( * ) De Batea.
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Clypeus verticalis, angustior quam area oculorum mediorum.
Oculi antici in lineam recurvam, aequidistantes, medii multo

minores quam laterales . Oculi postici designantes lineam minusrecurvam et latiorem, medii minores et inter se remotiores. Area
oculorum mediorum valde longior quam latior, antice angustior,
oculi antici perpaulo minores quam postici. Oculi laterales utrim-que in tuberculis coalescentibus . Oculi medii antici utrimque su-perpositi in elevatione latiore quam longiore.

Abdomen pentagonum, angulis rotundatis, longius quam latius.

Fig. 3 — Erissus baicce, sp. n. — epigino

Pars labialis, marginibus subparallelis, fere aeque longa aclata, margine apicali subtruncato, dimidium fere laminarum
xillarum attingens.

ma-

Fig. 4 — Erissus baieae, sp. n. — esterno

Steinum ut in figuia, vix longius quam latius, pilis gracilibus
rubro-obscuris munitum .

Chelae verticales, robustae, turbinatae et longae. Unci chelarum
robusti .
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Laminae maxillares scopula apicali pilorum rubro-obscurorum
praeditae.

Pedes longi, 1 paulo longiores quam II, I-II sat longiores quam
Tibiae I 2-2-2-2 spinis inferis, quarum ultimae ad apicem,

metatarsi I 2-2-3 spinis inferis, quarum 3 ultime apicales; tibiae
metatarsique II eodem numero spinarum. Tibiae III 1-1-2 spinis
inferis, quarum 2 ultimae apicales, metatarsi III 2-3 spinis similiterinferis, quarum 3 ultimae apicales. Tibiae IV 2 spinis, metatarsiIV 1 spina et 2 spinis apicalibus, subtus munita. Metatarsi omnium
parium 1 spina apicali utrimque armati.

Cephalothorax lateraliter rubro-nigricans, tribus maculis parvis
luteis irregularibus utrimque munitus. Supra dorsum partis cephali-cae rubrum. Pars postica cephalothoracis lutea. Clypeus rubrus;
frons similiter rubra, utrimque obscurior. Chelae luteae, parte
antica leviter colore rubenti tinctae, parte postica duabus areis
longitudinalibus diverse coloratis, quarum prior cinereo-obscura,
posterior lutea; area lutea a vitta longitudinali pilis obscuris gra-cilibus et longis in duas partes divisa. Unci chelarum rubro-diluti.
Palpi lutei irregulariter rubromaculati.

Pars labialis et laminae maxillares luteae, rubro-dilutiore
tinctae. Sternum luteum, dimidia parte macula rubro-dilutiore ir-
regulari munitum; margines ejusdem colons sed magis obscuriores
in angulis.

Pedes lutei ubertim rubromaculati. Pedes I-II colore rubro
praevalente. Coxae I-II luteae, colore rubro-dilutiore, obscuro, fere
omnino tinctae. Coxae III-IV paulisper colore rubro pictae, magis
luteae. Femora I-II colore rubro valde tincta. Femora III-IV lutea,
parvis maculis rubris ornata, tertia parte apicali rubra. Patellae
fere omnino rubrae. Tibiae I-II parte tertia distali rubro-obscura,
parte tertia proximali rubra et parte tertia media lutea. Tarsi rubri,
parte basali infera lutea. Coeteri articuli irregulariter colorati, sed
colore luteo praevalente, irregulariter rubro-tincti et passim nigro-
maculati.

Abdomen superne colore luteo et rubro irregulariter tinctum,
et magna area nigricanti in dimidio obsitum. Haec area nigricans
ornata duabus vittis perpendicularibus angustis paulo manifestis,
quarum longitudinalis longior, duabus crucem designantibus. Area
nigricans etiam paribus tribus macularum parvarum orbicula-
tarum nigrarum ornata, quarum par primus utrimque extremitatem
vittae longitudinalis crucis attingens, secundus vero utrimque pone
vittam transversalem, tertius denique post secundum utrimque
eadem directione. Pars infera abdominis area rugosa trapezoidali
inter mammilas et epigynum notata. Abdomen necnon in parte
infera rugis longitudinalibus munitum. Abdomen inferne irregula-
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riter rubro, nigro et luteo-diluto tinctum. Margines laterales abdo-
minis rugosi, luteo-dilutiores, ubertim rubro et luteo irregulariter
tincti. Area pediculum et utrimque epigynum circumdans lutea.
Mammillae anticae rubrae, extremitatibus dilutioribus, corona pilo-
rum luteorum ornatis. Epigynum ut in figura.

HABITAT: Brasil, Estado de Sao Paulo, Batea .
COLECIONADOR : Dr . Frederico Lane, em 2-11-1940 .
TIPO: No Departamento de Zoologia da Secretaria da

Agncultura do Estado de Sao Paulo.
A descri§ao desta especie, afim de Erissus fuscus Simon,

foi baseada numa unica femea, cujos dois primeiros pares de
patas do lado esquerdo foram regenerados, apresentando a
colora^ao amarela uniforme, com o tergo apical das tibias e o
ter§o basal dos metatarsos mais escuros .

MIMETIDAE

Gelanor lanei, sp. n. ( *)
Femina. Longitudo — 3,5 mm.
Cephalothorax elevatus, paulisper longior quam latior, valde

convexus, marginibus rotundatis, parte anteriore angustiori, ante
dimidium magis elevatus et exinde ad frontem et ad tergum demissus.
Acclivitas thoracica in dimidia parte fovea parva altaque munita.
Clypeus angustissimus, brevior quam diametrus oculorum mediorum
antico^um. Oculi medii antici superpositi in tuberculis magnis
lescentibus; oculi laterales pariter in tuberculis coalescentibus sed
sat minoribus. Oculi antici in lineam recurvam, medii multo majores,
inter se paulisper remotiores diametro eorum et a lateralibus bis
remotiores. Oculi postici lineam paene rectam designantes, medii
majores, inter se dimidio diametro remoti et a lateralibus valde re-moti . Area oculorum mediorum longior quam latior, parte postica
angustissima, oculi medii postici multo majores quam antici. Oculi
laterales contigui.

Laminae maxillares perlongae, marginibus subparallelis, mar-gine extero apiceque leviter et similiter rotundatis. Pars labialis
paulo longior quam latior, apice rotundato, dimidiam partem lami-narum maxillarum excedens.

coa-

( * ) Em homenagem ao dr. Frederico Lane.
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Chelae fere verticales, robustae, longae, margine supero sulci
uncorum chelarum 6 spinis cinereo-dilutioribus armato. Unci chela-rum robusti, succini.

Pedes I-II sat longiores et crassiores quam III-IV.
Abdomen aeque latum ac longum, marginibus rotundatis, glo-bulosum et, desuper inspectum, quadrangulum simulans, duobus

marginibus anterioribus rectis duobusque posterioribus in dimidia
parte depressis . Mammillae haud extremae positae.

Fig. 5 — Gelanor lanei, sp. n. — $.

Sternum convexum, paulo longius quam latius, anterius sub-truncatum .
Palpi longi .
Tibiae I 8 longis spinis anterioribus, inter quas 1-1-2-2-3-3-3

parvis spinis ordinatis, armatae . Metatarsi I 4 longis spinis ante-
rioribus, inter quas 5-6-8 parvis spinis ordinatis et 13 spinis parvis
post longiorem spinam prope apicem, muniti . Tibiae II 3 longis spi-
nis anterioribus, inter quas 4-3 parvis spinis ordinatis et 4 spinis
parvis post longiorem spinam prope apicem . Metatarsi II 3 longis
spinis anterioribus, inter quas 3-6 parvis spinis et 9 spinis parvis
post longiorem spinam prope apicem. Coeteri articuli omnium pedum
niutici .
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Cephalothorax fere ad dimidiam partem acclivitatis thoracicae
castaneo-rubens, nitens, lateraliter obscurior; ab hinc retroversum
luteum. Fovea thoracica ab orbe cinereo paulo latiore suo diametro,
circumdata; dimidia pars antica hujos orbis cinerei fere tota cum
colore castaneo-rubenti confusa. Cephalothorax etiam vitta nigri-
canti ahgusta brevique, irregulari, a parte anteriore foveae inci-
piente et mox in duabus striis rubris bipartita, praeditus; hae striae
rubrae longae paulo oblique ad oculos laterales utrimque directae,
sed eos non attingentes. Latera elevationis thoracicae macula longa
lutea el obliqua ornata. Area oculorum castaneo-rubro-diluta. Tu-
bercula oculorum lateralium et margines oculorum mediorum pos-
ticorum rubro-obscura. Tubercula oculorum mediorum anticorum
rubro-diluta.

Chelae luteae, margine laterali extero cinereo-diluto.
Palpi lutei. Femora palporum linea cinerea dorsuali longitudi-

nali, patellae colorei uniformes, tibiae tarsique linea cinerea infera
longitudinali ornati.

Laminae maxillares luteo-rubentes. Pars labialis rubens.
Sternum luteum sat dilutum.
Coxae I luteae, duabus fasciis rubris vix definitis longitudinali-

bus. Coxae II luteo-dilutae. Trochanteres I lutei nonnulis pigmentis
rubris intus ornati. Trochanteres II luteo-diluti. Femora I lutea,
vitta obscura longitudinali dorsuliter ornata, linea rubra parallela
ad hanc vittam in besse distali et apicem non attingente, macula ru-
bra in dimidia parte, parvis maculis rubris et duabus maculis obscu-
ris apicalibus munita. Femora II vitta nigricanti in dimidia parte
apicali, macula rubra in media parte, linea rubra parallela vittae
nigricanti et macula obscura apicali, notata. Patelae I luteae, vitta
nigricanti longitudinali maculaque parva rubra sicut in basi et in
apice ornatae. Patellae II luteae, vitta longitudinali rubro-obscura et
macula rubra apicali praeditae. Tibiae I luteo-dilutae, anulo rubro-
obscuro apicali antice interrupto, linea longitudinali nigricanti in
media parte maculaque nigricanti basali, notatae. Tibiae II luteae,
anulo rubro-obscuro apicali, macula nigricanti basali lineaque nigri-
canti longitudinali in medio munitae. Metatarsi tarsique I-II luteo-
diluti. Pedes III-IV luteo-diluti; tibiae metartarsique III linea longi- .
tudinali dorsuali rubro-obscura, basim et vix apicem attingente,
notata.

Abdomen dorsualiter cinereo-dilutum, maculis parvis regularibus
squammiformibus ornatum. Area ad cephalothoracem luteo-diluta
definita, macula nigro-diluta utrimque praedita . Retro et paulisper
remotae, duae maculae albae transversales irregulares communiter
a -vitta nigra circumdatae, dorsualiter sitae. Post has maculas albas,
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duae maculae albae transversales utrimque sitae, paulo remotae et
superpositae in linea rubra. Post duas has maculas albas, macula
alba triangula nigro colore circumdata ad dimidium. Denique post
maculam albam triangularem, tres vittae nigrae transversales paral-
lelae non definitae. In angulis lateralibus hebetibus transversalibus,
non definitae.
macula nigra ad dimidium obsitum. Area depressa abdominis alba
et rubro maculata. Pars infera abdominis alba squammiformis, et
inter mammillas et epigyum duabus maculis rubris utrimque ornata.
Maculae rubrae areae depressae abdominis utrimque ad mammillas
dilatatae. Mammillae rubro-diluto tinctae, extremitatibus cinereo
pictis, aream luteo-dilutam circumdantes. Pone mammillas, vitta lon-gitudinali rubra aream cineream superam attingente.

Epigynum duabus foveis minutissimis orbiculatis altisque, puncti-formibus, constitutum, in area niventi situm. Inter epigynum et pe-
diculum area convexa luteo-diluta latiore quam longiore.

HABITAT: Brasil, Estado de Sao Paulo, Batea.
COLECIONADOR: Dr. Frederico Lane, em 2-11-1940.
TIPO: No Departamento de Zoologia da Secretaria da

Agricultura do Estado de Sao Paulo.

In angulis lateralibus hebetibus transversalibus,

MYGALOMORPHAE — TERAPHOSIDAE

Pamphobeteus urbanicolus, sp. n. (*)

Femina . Longitudo corporis — 44 mm. Cephalothorax 18 mm.
x 16 mm . Pedes — I 50,5 mm., II 47,5 mm., Ill 43 mm., IV 53 mm.
Patella ac tibia — I 17,5 mm., IV 18 mm.

Cephalothorax longior quam latior, tibia atque patella posticis
aeque longae ac cephalothorax, fovea thoracica directa, modice pro-
funda . Tumulus oculiferus modice elevatus, latior quam longior .
Oculi antici in lineam procurvam (recta linea margines anticos
oculorum mediorum tangens, partem tertiam anticam oculorum la-
teralium secans), medii minores et inter se quam a lateralibus pau-
lisper remotiores. Oculi postici lineam recurvam designantes, medii
minores et lateralibus contigui. Spatium inter MP et MA paulisper
minus quam spatium inter MA et LA et fere aequale spatium
inter LA et LP. LP minores quam LA et fere aequales MA. MP
minimi.

Sternum longius quam latius, paulo convexum, sigillis posticis
angustis, modice altis, submarginalibus, obliquis, pone coxas III.
Pars labialis latior quam longior, crebre cuspidata.

( * ) Da cldade (capital do Estado de Sao Paulo)
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Metatarsi quattuor pedum anticorum subtus dense scopulati, par-te quinta apicali excepta; metatarsi III dimidia parte apicali tantum
subtus scopulata; metatarsi IV quinta parte apicali subtus vix sco-pulata .

Fig. 6 — Pamphobeteus urbanicolus, sp. n. — 9

Tibiae I 2 spinis inferis apicalibus, 1 spina media infera, 1 spinamedia laterali antica; tibiae II 2 spinis inferis apicalibus, 1 spinamedia infera, 1-1 spinis lateralibus anticis; tibiae III 2-2 spinis api-calibus inferis, 2-2- spinis inferis, l-l-l-l spinis lateralibus anticis;tibiae IV 2 spinis apicalibus inferis et 2-2-1-1 spinis inferis. Meta-tarsi I 2 spinis apicalibus inferis, II 2 spinis apicalibus, III 4 spinisapicalibus, IV 3 spinis apicalibus. Tibiae metatarsique III et IVvalde spinulosa . Spinae hujus speciei sat irregulariter sparsae etinaequaliter sitae .
Cephalothorax, chelae pedesque castaneo-rubenta; pili longipedum et marginum cephalothoracis obscuro-rufescentes. Sternum et
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pars labialis rubento-dilutiora. Sternum pilis brevibus rufescentibus
et pilis longis obscuris. Chelae besse apicali superficiei anticae
obscuro.

Abdomen fulvo-rufescens, ventraliter dilutius . Pedes vittis lon-
gitudinalibus castaneo-rubentibus pilorum gracilium rufescentum .

Fig. 7 — Pamphobeteus urbanicolus, sp. n. — rima ocular

HABITAT : Brasil, Estado de Sao Paulo, Capital.
COLECIONADOR : Joao Damico, em V-1941.
TIPO : No Departamento de Zoologia da Secretaria da

Agricultura do Estado de Sao Paulo.
Dada a grande afinidade das especies deste genero e o

criterio adotado para a sua diferenciacao, for^oso e descre-
ver esta especie como nova, sendo mais afim de Pampho-
beteus rondoniensis M. L., da qual se diferencia especial-
mente pela altura da rima ocular, disposi§ao dos olhos e
quetotaxia .

Seguindo este mesmo criterio, na determinacao da es-
pecie seguinte, da mesma localidade que a acima descrita,
porem do sexo masculino, apanhada em outro dia, nao e
possivel considera-la como o macho de Pamphobeteus ur-
banicolus sp. n., mas tem de ser descrita como especie nova
distinta, muito afim da Pamphobeteus communis Piza, da
qual se distingue pela forma do bulbo, pela relagao entre
o tamanho e espessura das duas apofises da tibia e pela
presenga de um espinho na apofise externa da mesma. O cri-
terio adotado devera ser este, ate quando se puder, com se-
guranca, obter as varia<joes possiveis dentro dessas especies,
pelo exarne de grande numero de exemplares. Julgo que,
diante dos estudos feitos pelo prof. TOLEDO PIZA nos treze
exemplares de Pamphobeteus communis Piza e em Pam-
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phobeteus piracicabensis Piza, todas as especies brasileiras
deste genero virao algum dia a ser reunidas em, apenas,
duas ou tres.

Pamphobeteus ypiranguensis, sp. n.
Mas. Longitudo corporis — 32 mm . Cephalothorax — 15 mm.x 13 mm .5 Pedes — I 45 mm., II 44,5 mm., Ill 43 mm., IV 53 mm.Patella ac tibia — I 16,5 mm., IV 16,5 mm.

Fig. 8 — Pamphobeteus ypiranguensis, sp. n. — $

Cephalothorax longior quam latior, 1,5 mm. brevior quam pa-tella ac tibia posticae, fovea thoracica directa et alta .oculiferus non multo elevatus. Oculi antici in lineam procurvam
(*) Do Ypiranga.

Tumulus
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( recta linea margines anticos oculorum mediorum tangens, partem
tertiam anticam oculorum lateralium secans), medii minores et inter
se quam a lateralibus remotiores. Spatium inter MP et MA aequale
spatio inter MA et LA . Spatium inter LA et LP majus quam spatium
inter MP et MA.
contigui. LP. minores quam LA. MP minimi, lateralibus

Fig. 9 — Pahphobeteus ypiranguensis, sp. n. — rima ocular.

Tibiae I 1-1 spinis lateralibus anticis et 1-1 lateralibus posticis;
II 3 spinis apicalibus, 1-1-1 spinis lateralibus anticis et 1 spina la-
teral postica; III 2 spinis apicalibus, 1-1-1 spinis lateralibus anticis
et 1-1-1 spinis lateralibus posticis; IV 4 spinis apicalibus, 3 laterali-

Fig. 10 — Pamphobeteus ypiranguensis, sp. n. — apofises apicais
inferiores da tibia I

bus anticis, 2 lateralibus posticis et 2 spinis inferis. Metatarsi I
1 spina apicali, II 3 spinis apicalibus, III 5 spinis apicalibus, IV 6
spinis apicalibus. Tibiae metatarsique aliquibus spinis irregulariter
sparsis et inaequaliter sitis . Tibiae palporum 1-2 spinis inferis.
Tibia I et bulbus ut in figura .
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Cephalothorax castaneus compluribus pilis nigricantibus praedi-
tus. Abdomen compluribus pilis brevibus nigricantibus et pilis longis
rufescentibus munitum. Pedes palpique castanei, pilis brevibus
infuscatis et pilis longis rufescentibus instructi. Chelae castaneae,

Fig. 11 — Pamphobeteus ypiranguensis, sp. n. — bulbo
Fig. 12 — Pamphobeteus ypiranguensis, sp. n. — bulbo.

pilis rufescentibus. Sternum pilis rufescento-obscuris notatum. Ar-
ticuli pedum palporumque anulis glabris albis in apice et in basi
muniti .

HABITAT: Brasil, Estado de Sao Paulo, Capital.
COI.ECIONADOR : Joao Damico, em V-1941.
TIPO: No Departamento de Zoologia da Secretaria da

Agricultura do Estado de Sao Paulo.

Alem do tipo, ha na colegao mais dois specimens da
mesma localidade, porem muito mais antigos, estando a
coloracao dos mesmos talvez prejudicada pelo tempo em que
se acham conservados em alcool. 0 tipo e de aspecto negro,
ao passo que esses exemplares se mostram castanho-escuros,
avermelhados.

A B S T R A C T

The author describes five new siders from Brasil belonging to
three different families, Thomisidae, Mimetidae and Teraphosidae;
closely related species are briefly discussed in Portuguese with re-
ference to their chief differencial characters.
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