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INTRODUQAO 

0 interesse zoologico do Territorio do Acre prende-se princi- 
palmente a sua posi^ao geografica, proxima ao extremo sul-ocidental 
da hileia amazonica. 0 Acre propriamente dito nao tern sido objeto 
de explora^ao zoologica intensiva, conhecendo-se apenas da regiao 
material esporadicamente colecionado por, entre outros, o Museu 
Goeldi. 

Das regioes que cercam o Acre, tres sao faunisticamente melhor 
conhecidas: o vale do Ucayali a oeste, o vale do Beni ao sul e a 
margem direita do Solimdes (incluindo os vales do Jurua e do Pu- 
nis) ao norte. As vastidoes do Guapore, a leste, sao mal conhecidas. 

Minha atencao foi atraida para a zoologia do Acre quando do 
estudo de uma pequena cole^ao herpetologica reunida em 1950 no 
Alto Purus por H. Schultz, etnografo do Museu Paulista. Havendo 
na ocasiao no Departamento de Zoologia uma modesta sobra da 
verba de excursoes cientilicas, e opinando meus colegas favoravel- 
mente a oportunidade de uma viagem, por curta que fosse, aquele 
recanto do territorio nacional, ate entao nao representado em nossas 
cole^oes, solicitei permissao as autoridades competentes para partir 
para o Acre no inverno de 1951. 

Dispuzeram-se a acompanhar-me na excursao os funcionarios 
do Departamento de Zoologia srs. Werner C. A. Bokermann, Dio- 
nisio J. Seraglia e Emilio Dente, todos eles praticos do mato e com- 
petentes preparadores de material zoologico. Infelizmente o sr. Emi- 
lio Dente foi obrigado a regressar a Sao Paulo apos uma semana de 
trabalho, chamado por outros compromissos, privando-nos assim 
do seu eficiente concurso. 

Conseguidas — gramas ao apoio do Governo do Estado e da 
Superintendencia dos Servifos Aereos Cruzeiros do Sul -- passa- 
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gens aereas para Rio Branco, capital do Terrritorio, para la parti- 
mos em fins de Agosto. 

ITINERARIO 

21-ViII-1951 — Partida de Sao Paulo ao meio dia. Escalas 
breves em Aragatuba e Campo Grande. Pernoite em Corumba. 

22-VIII — Partida de Corumba pela manha. Escalas em Cuia- 
ba, S. Luiz de Caceres, Forte Principe, Guajara-Mirim e Porto Ve- 
Iho. Chegada a Rio Branco as 5 boras da tarde (bora local). 

23-VI1I — Partida para 0 Iquiri, a tarde. Chegada a noite. 
23-VIII a 8-IX — Estadia no Iquiri. 
29 a 30-VIII — Partida de Dente para Sao Paulo. Estadia de 

Vanzolini em Rio Branco. 
5 a 7-IX — Nova estadia de Vanzolini em Rio Branco, tratan- 

do de transporte para Vila Placido de Castro. 
8-IX — Partida para Vila Placido de Castro, as primeiras bo- 

ras do dia. Chegada a noite. 
8 a 17-IX — Estadia em Vila Placido de Castro. 
18-IX — Regresso a Rio Branco. 
21-IX — Regresso a Sao Paulo. 

ESTACOES DE COLETA 

Escalas de ida 
Na ida, com 0 natural apetite de comedo de viagem, procura- 

mos colecionar alguma coisa nos aeroportos de escala, Os resultados 
foram magros, em virtude de terem sido os campos recentemente 
queimados. O pernoite em Corumba foi urn pouco mais rendoso, 
tendo sido colecionados numerosos moluscos (Strophocheilidae) e 
aranhas e algumas lagartixas (Phyllopezus). 

Rio Branco 
Tivemos tres oportunidades de colecionar nos arredores de Rio 

Branco, todas elas curtas. 
Na noite da chegada demos uma batida aos anfibios nas mar- 

gens do Rio Acre. 
Na manha seguinte (23-VIII), Werner, Dionisio e Emilio cole- 

cionaram algum material de vertebrados nas beiradas da mata vizi- 
nha. Ao abastecer-se nosso caminhao antes da partida para o Iquiri, 
abatemos algumas aves no matadouro local. 

A 30-VIII e 7-IX, tendo ido a Rio Branco tratar de negocios 
varios, tive oportunidade de colecionar nos brejos proximos ao ma- 
tadouro. 
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A mata acha-se devastada na vizinhanga imediata de Rio Bran- 
co, dando lugar aos chamados "campos". Estes sao razoavelmente 
limpos, bastante paludosos (embora estivessemos no auge da seca) 
e mostram grupos de arvores isoladas, bem como alguns capoes 
ralos, 

Iquir! 
Este e um povoado, contando com 4 casas quando la estive- 

mos, situado no ponto em que a estrada de rodagem Rio Branco- 
Abuna atravessa o Igarape do Iquiri. Este igarape nao passa do 
trecho inicial (as nascentes estao cerca de 25 km a montante) do 
Rio Iquiri ou Ituxi, que desemboca no Purus pouco acima de Labrea. 

A mata do Iquiri nao tern sido devastada, a nao ser pela reti- 
rada, em pequena escala, de madeiras de construgao, principalmente 
cedro e aguano (mogno) e de palmeiras para cobertura de casas. 
A seringa, ao contrario, tern sido ativamente explorada. A zona que 
trabalhamos era em geral de terra firme. 

Todo o material do Iquiri foi coletado na mata, com exce^ao, 
naturalmente, das formas que vivem proximo a agua. Convem frisar 
que a coleta sob troncos caidos e paus podres foi decepcionante, 
apesar de intensa e teimosa. 

iGARAPfe Fundo 
Na noite de 7-IX dirigimo-nos a um igarape situado a uns 10 

quilometros do Iquiri, o Igarape Fundo. Visavamos colecionar anfi- 
bios, mas apenas conseguimos aranhas e pedipalpos, as primeiras 
em grande quantidade. 

Estrada IquirI-Abuna 
A estrada Rio Branco-Abuna e otima em seu trecho inicial, que 

vai ate pouco adiante do Iquiri. 0 restante acha-se ainda em fase 
inicial de cohstruQao, nao passando de um picadao, parcialmente 
destocado. A viagem, feita de "jeepao", e lenta, dificil e penosa. A 
estrada cruza, sem que se o perceba, o divisor de aguas entre o 
Purus e o Madeira — uma lomba sem importancia. Ao longo deste 
caminho, ao sabor das paradas do jeepao, colecionamos, na ida e 
na volta, algumas aves, insetos e anfibios. 

Vila PlAcido de Castro 

Este simpatico povoado de umas 30 casas acha-se a margem 
do Rio Abuna, no ponto em que este recebe o seu afluente Rapirra. 
Por este motivo e frequentemente designado nos mapas pelo nome 
de "Boca do Rapirra". A fronteira Brasil-Bolivia segue o curso do 
Rapirra e, de sua foz para baixo, o do Abuna. O Departamento 
boliviano fronteiro a Vila Placido de Castro e o de Pando, intensa- 
mente colonizado por seringueiros brasileiros. 
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Colecionamos dos dois lados do Abuna. Dada, porem, a homo- 
geneidade da regiao e a exigua largura do Abuna, vai todo o mate- 
rial rotulado "Vila Placido de Castro", localidade de que nao nos 
afastamos mais do que uns 8 km em qualquer sentido. 

7 

MAPA 1 
Estrada de Rodagem Rio Branco-Abuna. Gentileza do Dr. Goldwasser 

Pereira dos Santos. 

Apesar de pouco termos permanecido em Vila Placido, em vista 
de terem chegado ao fim nossos recursos, pudemos explorar varies 
tipos de habitat: 

a) Matas de terra firme (imediatamente ao redor de Vila 
Placido) e de varzea (a jusante da vila e na margem boliviana); 

b) ro^ados e urn campo de pouso nas imedia^oes da vila; 
c) pequenos brejos a margem do Rapirra; 
d) barrancas do Abuna (atirando de dentro de uma canoa). 

Uma vez em Rio Branco, a caminho de Sao Paulo, nada mais 
colecionamos, visto estarmos os tres componentes da expedi^ao 
completamente exaustos. 
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DADOS ECOL6GICOS 

Nao realizamos no Acre trabalhos de ecologia, alem das cos- 
tumeira's notas de campo. Julgo, no entanto, de utilidade para a 
compreensao das relagoes ecologicas mais amplas da fauna local, 
a apresentagao daqueles elementos que me foi possi'vel reunir sobre 
a terra e o clima da por^ao do Acre por nos percorrida. 

Geologia e solos 
Encontra-se uma discussao dos solos da Amazonia em geral 

e das regides dos rios Acre e Abuna em particular em Marbut (in 
Oliveira, 1926). 

Marbut (pp. 387 seg.) reconhece dois tipos principals de solos 
amazonicos: 

a) solos de varzea ribeirinha; 
b) solos de terra-firme. 
A diferenga fundamental entre esses dois tipos reside no seu 

grau de maturidade: os solos de varzea sao imaturos, os de terra 
firme bastante amadurecidos. 0 criterio pratico de Marbut para o 
reconhecimento dos dois tipos baseia-se na presen^a, nos solos 
amadurecidos, de uma nitida diferenciacao entre urn solo superfi- 
cial, de textura porosa, e urn sub-solo mais compacto. 

Nos solos de varzea descreve Marbut duas variedades: solos 
da faixa marginal imediata (incluindo os diques marginals naturais 
e variando em largura de menos de 1 a cerca de 500 metros) e solos 
da varzea distal a essa faixa ribeirinha. 

Os solos mais proximos a margem sao de deposigao recente, 
pouco compactos, de textura grosseira, bem drenados. Materials 
argilo-arenosos sao raros. As camadas superficiais, ate uma profun- 
didade de mais ou menos 50 cm, sao de finos materials argilosos 
acastanhados. Abaixo desta ha camadas varias de argilas com graus 
diversos de redugao dos oxidos de ferro (argilas mosqueadas — 
"bigarrees"); estas camadas, profundas de muitos metros, nao sao 
compactas nem endurecidas. 

Os solos aluviais depositados a distancia das margens, forma- 
dos pelo silt mais fino e mais lentamente sedimentados, sao bastante 
compactos, pardo-claros desde a superficie ou mostrando, as vezes, 
uma delgada camada de terra vegetal no topo. Sao solos periodica- 
mente inundados, pois estao abaixo do nivel dos diques marginals 
naturais. As areas mais baixas constituem lagos e igapos, perma- 
nentes ou temporarios. 

Os solos de terra firme apresentam perfis bem diferenciados, 
estaveis, amadurecidos. Sao solos claros, contendo pouca materia 
organica, a despeito da densa cobertura vegetal. 



PAPfilS AVUtSOS Vol. XL— N.* 1 

Marbut acrescenta ainda que a cor amarela das camadas super- 
ficiais indica a presenga de materials arenosos, cuja ausencia e 
assinalada pela cor castanha ou vermelha. 

A esses dados gerais, aplicaveis a todos os solos amazonicos, 
podemos juntar elementos especificos sobre os solos das margens 
dos rios Abuna e Acre (Oliveira, 1926: 348-351). No Abuna as ca- 
madas superficiais sao vermelhas ou amarelas, com camadas subja- 
centes, de varies metres de espessura, de argilas mosqueadas. No 
Rio Acre o perfil e dito por Oliveira obedecer ao protbtipo descrito 
por Marbut e acima mencionado. 

No Iquiri notamos o solo superficial predominantemente ver- 
melho, com camadas mosqueadas inferiormente. As margens do iga- 
rape sao baixas ao montante da estrada, com alguns pequenos iga- 
pos; a jusante corre ele entre terras firmes, pelo menos no curto 
trecho por nos explorado. 

O solo da mata, tanto no Iquiri quanto no Abuna, acha-se co- 
berto por espessa camada de folhas secas, cuja fauna procuramos 
explorar, embora de modo superficial. Durante a esta^ao seca esse 
folhigo fica praticamente estorricado, dificultando o progresso silen- 
cioso pelas picadas. Nessa quadra do ano a secura das camadas 
superficiais e grande, mesmo perto da agua. Tambem sob troncos 
caidos e paus podres a umidade era minima e a fauna, exaustiva- 
mente procurada, insignificante. 

Os solos argilosos do Acre sao produto da eluvia^ao de sedi- 
mentos marinhos pliocenicos da serie das Barreiras (Oliveira e Leo- 
nardos, 1943 : 643). 

Clima 
No mapa climatico do Brasil de autoria de Serebrenick (Mapa 

2), mapa esse organizado de acordo com o sistema de classificagao 
climatica do autor, a metade oriental do Acre encontra-se dentro de 
uma zona de clima TO, confrontada a leste e nordeste por uma 
zona TU e a noroeste e oeste por uma faixa TiO. 

Intrepretando a nota^ao de Serebrenick verifica-se que todas 
as tres regioes referidas apresentam climas, quanto a temperatura, 
tropicais, o que e denotado pela letra T. Serebrenick qualifica os 
climas tropicais por, entre outras caracteristicas: 

a) Temperatura media anual superior a 22°; 
b) temperatura media do mes mais frio superior a 18°; 
c) amplitude anual da temperatura inferior a 6° (isotermia 

anual). 
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Diferem entre si os tres tipos climaticos encontrados na Ama- 
zonia no que diz respeito a precipitagao atmosferica. A letra U indi- 
ca precipita^ao anual entre 1300 e 1900 mm; a letra 0, precipita- 
9ao superior a 1900 mm (clima super-umido), com distribuigao esta- 
cional das chuvas. As letras iO assinalam urn clima iso-super-umido. 
ou seja, com precipitagao anual superior a 1900 mm, uniformemente 
distribuida. 

-TU 

1 TiU ^ 

\ \ ^//hu 

TU 
/ Tu- /jTiU 

Taj) 
fnu 

tiuCy / t' u 

t :u / 

MAPA 2 
Mapa climatologico do Brasil segundo Serehrenick. 

Procurando investigar com mais detalhe o clima acreano, espe- 
cialmente nos anos mais chegados a nossa viagem, pudemos con- 
seguir, gragas a gentileza do Dr. Francisco Custodio Freire, do De- 
partamento da Produgao do Territorio, dados meteorologicos da 
esta^ao de Rio Branco, referentes aos anos de 1948 a 1950. E evi- 
dente que nao se pode caracterizar o clima de uma regiao com base 
em observagoes de tres anos; dadas, porem, a limitada variagao e a 
modernidade dos dados em maos, creio permitirem eles conclusoes 
interessantes, se bem que provisorias. 
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Urn resumo geral dos elementos dispomveis e apresentado na 
Tabela 1. 

TABELA 1 

Dados meteorologicos de Rio Branco, Terr 
3 anos (1948-1950). Coordenadas da esta^ao: 
67° 48' W, alt. 136 m. 

, do Acre. Medias de 
Lat. 9" 58' S, Long. 

M e s Max. Med. Min. Med. Med. Prec. Insol. Um. 
abs. max. abs. min. comp. total total rel. P.E. 

Janeiro  34,8 30,7 20,3 22,1 26,4 284,0 89,0 87 47 
Fevereiro . . . . 35,4 30,8 20,1 22,1 26,1 381,4 77,0 89 65 
Margo  . 34,6 30,9 17,4 21,8 26,3 233,8 107,2 89 40 
Abril  34,8 31,0 14,2 20,9 25,8 260/7 128,8 87 45 
Maio  33,8 30,4 12,9 19,6 25,2 57,7 168,9 88 11 
Junho   . 33,1 29,9 13,5 19,0 24,4 41,9 155,9 89 8 
Julho  33,6 29,8 12,9 16,9 24,0 34,2 222,7 83 7 
Agosto  36,9 32,0 9,7 16,9 24,9 51,2 265,5 73 9 
Setembro . . . . 37,1 32,5 13,5 19,8 26,1 55,0 167,8 74 9 
Outubro . . . . . 35,1 31,0 16,2 20,9 25,5 239,6 146,5 87 43 
Novembro . . . . 34,7 30,8 16,2 21,5 25,8 277,8 120,1 86 48 
Dezembro . . . . 33,5 30,1 20,3 21,8 25,6 276,4 95,1 89 48 

Temperaturas em graus centigrados 
Precipitagao total em milimetros 
Insolagao total em horas e fragoes decimals 
Umidade relativa em porcentagens 
Precipitagao efetiva de acordo com Setzer 

Um hiterograma (Grafico 1), analisado pelo sistema de Knoche 
e Borsacov {apud Setzer, 1946: 164 seg.) fornece uma boa imagem 
pictorica da varia^ao geral da temperatura e precipitagao atmosfe- 
rica durante o ano. 

Verifica-se inicialmente a ja mencionada isotermia anual (am- 
plitude anual 2,4°). Evidente e tambem a distribuigao estacional das 
chuvas: Outubro a Abril sao meses chuvosos (89% do total anual) 
e Maio a Setembro meses secos (11% do total anual). 

Se levarmos em conta, porem, os dados relatives as tempera- 
turas maximas e minimas (absolutas e medias), torna-se evidente 
que a isotermia anual e mais aparente que real (Grafico 2). 

A minima absoluta dos meses frios pode cair abaixo de 10°; 
descend© a media a menos de 179; a essa queda noturna da tempe- 
ratura durante o inverno chama-se localmente "friagem". A varia- 
gao das maximas nao sc desenvolve paralelamente a das minimas; 
a queda em Junho-Agosto e pequena, e o maximo anual e alcangado 



26-8-1952 — P. E. Vanzolini — Expedi^ao Cientifica ao Acre, 1951 9 

© 

<*'01, 

T 

/- 

4 

r 

+ 

i- 

•y - TV£!taM vtoaw >r»sru.vW3rt»«*i- 



10 lJAP6lS avulsos Vol. XI — N.' t 

em Setembro (Grafico 2). Na Tabela 2 estSo expostos os dados 
pertinentes de Janeiro e Julho, meses mais quente e mais frio, res- 
pectivamente. 

© 

MCOIAS OAS MAXIMAL 

MM) IAS COMPMISAOAS 

MEDIAS OAS Mill I MAS 

i nmavvmvnaxjaxa 

GRAFICO 2 
VariaQao das medias das temperaturas maximas e minimas mensais e da media 

mensal compensada. Dados da Tabela 1. 

TABELA 2 

Comparagao entre as temperaturas do mes mais quente (Janei- 
ro) e do mes mais frio (Julho). Dados da Tabela 1. 

Mes Med. max. Med. comp. Med. min. 
Janeiro  30,7 26,4 22,1 
Julho  29,8 24,0 16,9 
Diferen^a  0,9 2,4 5,2 

Esse divbrcio das maximas e minimas provavelmente se expli- 
que pela conjungao de urn aumento da insolagao diaria e de uma 
diminui^ao da umidade ambiente (Grafico 3). 
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O fenomeno da friagem deve ter decidida importancia ecologi- 
ca. Os fatores limitantes da distribui^ao dos seres vivos agem, nao 
pelas suas medias, mas sim pelos extremes; assim, ecologicamente 
falando, o clima do Acre nao e tao isotermico como pode fazer crer 
a simples consideragao das temperaturas medias mensais. 

T5 
fa- 
ll 
To 

■ 

Mr;iitV-s vm MAaiuA* 

UMIQADC MCIATIVA 

MORA* oe 

GRAFICO 3 
VariaQao da media das maximas, umidade relativa e insolacao total em boras. 

Dados da Tabela 1. 

Achei tambem interessante aplicar ao clima acreano o conceito 
de "precipita^ao efetiva" de Thornthwaite, modificado por Setzer 
(1946 a). De acordo com esse criterio, teriamos na nossa regiao um 
clima de tipo BA'w: um clima umido tropical de estiagem hibernal 
— o que confirma a analise acima exposta. (V. Tabela 1). 

A FLORESTA 
Nas linhas que se seguem procure apresentar, nao um estudo 

botanico da mata acreana, mas apenas uma descri^ao que permita 
ao zoologo fazer uma ideia aproximada da densidade e variedade 
da floresta em que colecionamos a maioria dos nossos exemplares; 
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ideia essa a ser formada com base nao so na descrigao propriamente 
dita, como tambem na compara^ao dos nossos dados com aqueles 
relatives a floresta de regioes mais familiares e acessiveis dentro do 
vale amazonico. 

Dados sobre a mata acreana encontram-se no incrivelmente 
minucioso relatorio de Avelino Ignacio de Oliveira (1926), ja citado 

respeito dos solos. Foi Oliveira designado pelo governo brasileiro 
para acompanhar, na sua qualidade de geologo, os tecnicos ameri- 
canos da "Crude Rubber Commission" que visitaram as regioes pro- 
dutoras de borracha na America do Sul. Desse seu cometimento 
prestou contas Oliveira em detalhadissimo relatorio, fonte preciosa 
de dados objetivos e exatos sobre a enorme area percorrida pela 
Missao. As patinas 145-148 desse relatorio acha-se uma lista das 
arvores encontradas dentro de urn quadrado de 100 m. de lado. 
Essas arvores foram contadas e medidas por O. D. Hargis, botanico 
da Comissao. Trata-se de uma tabela bruta, em que as plantas 
estao simplesmente alistadas na ordem de seu encontro; para cada 
arvore e citada a circunferencia a 1 m do solo. Embora tal nao 
esteja expressamente dito, a inspec^ao dos dados mostra que a 
contagem foi limitada a arvores com mais de 20 cm de circunferen- 
cia, Na Tabela 3 acham-se reduzidos os dados de Oliveira a uma 
classifica^ao sistematica. Esta baseia-se nos nomes vulgares; para 
uma discussao da aplicabilidade, valides e modo de executar essa 
classifica^ao, reporto-me a Black, Dobzhansky e Pavan (1950), 
que trataram de problema semelhante. 

Para fins de comparagao, apresento os dados colhidos por 
Black, Dobzhansky e Pavan (1950) em tres lotes de 1 hectare cada, 
sendo urn de igapo em Belem e dois de terra firme, urn em Belem 
e urn em Tefe. Na Tabela 4 essas 4 amostras acham-se comparadas 
do ponto de vista da sua diversifica^ao. 

TABELA 3 

Especies de arvores encontradas em urn quadrado de 100 m 
de lado no Rio Abuna. Outros dados no texto. 

PALMAE 4/15 (*) 
Assai {Euterpe cf. precatoria) 8 (♦*) 
Paxiuba (Iriartea exorrhiza) 3 
Paxiuba barriguda {Iriartea ventricosa) 2 
Pataua {Oenocarpus bataua) 2 

MORACEAE 2/6 
Umbauba {Cecropia sp). 4 
Apul grande {Coussapoa nit id a) 2 

(*) Numero de especies/numero total de indivlduos. 
(**) Numero de indivlduos. 
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OLACACEAE 1/1 
Acaricoara (Minqmrtia punctata) 1 

ANONACEAE 2/8 
Envira (? Xylopia sp.) 7 
Envira caju 1 

MYRISTICACEAE 1/30 
Ucuhuba (Virola surinamensis) 30 

LAURACEAE 4/7 
Louro 4 
Canela^vermelha (? Aniba sp.) 1 
Itauba (Silvia cf. itauba) I 
Louro amarelo (Aniba sp.) 1 

ROSACEAE 4/31 
Farinha seca (Parinarium sp.) 14 
Macucu (Licania sp.) 10 
Caraipe (Licania sp.) 4 
Pau mulato (Calycophyllmn acreanum) 3 

BIGNONIACEAE 1/1 
Pau d'arco (Tecoma sp.) 1 

MENISPERMACEAE 1/19 
Orelha de burro (Cissampelos amazonia) 19 

LEGUMINOSAE 7/27 
Ingaseiro (Inga sp.) 12 
Tachi (Triplaris sp.) 4 
Cumaru ferro (Coumarouna ferrea) 3 
Tachi preto (Tachigalia myrmecophila) 2 
Espinheiro 1 
Cumarurana (Taralea cf. oppositifolia) 1 
Angelim (Hymenolobium sp.) ' 

BURSERACEAE 5/38 
Breu (Protium sp.) 22 
Breu vermelho (Protium sp.) 9 
Breu branco (Protium sp.) 5 
Pau jangada (O chroma lag opus) 1 
Breu amarelo (? Protium sp.) 1 

MELIACEAE 1/1 
Cedro (Guarea sp.) ' 

VOCHYSIACEAE 1/3 
Caramuru (Erisma cf. calcaratum) 3 

EUPHORBIACEAE 2/4 
Seringueira (Hevea brasiliensis) 2 
Burra leiteira (Sapium sp.) 2 
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TILIACEAE 1/8 
Pente de macaco {Apeiba sp.) 8 

BOMBACACEAE 1/48 
Paina (? Bombax sp.) 48 

CARYOCARACEAE 3/5 
Piquia amarelo {Caryocar sp.) 3 
Piquiarana (Caryocar sp.) 1 
Piquia branco (? Caryocar sp.) I 

GUTTIFERAE 1/1 
Bacuri (Platonia cf. insignis) I 

LECYTHIDACEAE 1/3 
Castanheira (Bertholletia excelsa) 3 

SAPOTACEAE 3/12 
Abio (Lucuma sp.) 9 
Marapauba (? Mimusops sp.) 2 
Abio amarelo 1 

RUBIACEAE 1/22 
Angelica (Guettarda cf. speciosa) 22 

FAMILIA NAO DETERMINADA 
Estralador 2 
Miudinho 1 
Janaguba 1 
Goiabinha I 
Amarelinho I 

TABELA 4 

Densidade e diversifica^ao de arvores em 4 amostras amazo- 
nicas de 1 hectare. 

N E N/E F N/F E/F 
Acre  2% 53 5,6 21-26 11,4-14,1 2,0-2,5 
Terra firme - Tefe . . 230 79 2,9 24-33 7,0- 9,6 2,4-3,3 
Terra firme - Belem . 195 62 2,1 28 7,0 2,2 
Igapo - Belem .... 134 41 3,3 22-24 5,6-6,1 1,7-1,9 

N — Numero total de arvores de mais de 20 cm de circunferencia a 
1 m do solo. 

E — Numero de especies. 
F — Numero (mmimo e maximo) de familias. 

Da consideragao da Tabela 4 decorre que: 
1 — A amostra acreana contem maior numero absolute de arvores 

que todas as outras; as amostras de terra firme sao interme- 
diarias e a de igapo a mais pobre. 

2 — O numero absoluto de especies e maior na amostra de Tefe; 
a do Acre situa-se entre a de terra firme de Belem e a do igapo. 
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3 — O numero relative de exemplares por especie e muito maior 
na amostra acreana que em todas as outras; ou seja, a diver- 
sifica^ao e menor. 

4 — O numero absoluto de familias presentes, bem como o numero 
de especies por familia sao bastante proximos nas 4 amos- 
tras, independentemente do numero total de arvores e de 
especies. 

E interessante estudar mais de perto a diversifica9ao das va- 
rias amostras, estudando a distribui9ao de frequencias da densi- 
dade ("commonness") das especies, ou seja, o numero de especies 
representadas por 1, 2, N exemplares, em urn quadrado de 
1 hectare de area (Tabela 5). 

TABELA 5 

Numero de arvores por especie em amostras de 1 hectare de 
floresta de varias regioes amazonicas. 

Terra firme Terra firme Igapo 
Numero de Acre Tefe Belem Belem 
exemplares f % f % f % f % 

1 20 37,7 42 53,2 31 50,0 18 43,9 
2 8 15,1 14 17,7 II 17,7 7 17,1 
3 7 13,2 9 11,4 10 16,1 2 4,9 
4 4 7,6 3 3,9 2 3,2 5 12,2 
5 1 2 3,2 3 7,3 
6 2 4,9 
7 1 1,9 2 2,5 1 1,6 
6 2 3,8 1 1.3 
9 2 3,8 2 2,5 

10 1 1,9 I 1,3 1 2,4 
11 2 2,5 1 1,6 1 2,4 
12 1 1,9 1 1.3 1 2,4 
13 
14 1 1,9 
15 
16 1 1,6 1 2,4 
17 1 1.3 2 3,2 
18 
19 1 1,9 
20 I 2,5 
22 2 3,8 
26 1 1,6 
30 1 1,9 
48 I 

53 
1,9 

79 62 41 
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Da consideragao da Tabela 5 e dos graficos respectivos (4 a 7) 
depreende-se que a forma das quatro distribui^des e sensivelmente 
a mesma. Diferem elas, contudo, nos seus parametros (N/E, Tabe- 

® 
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I t I© •« ZO IO If 4v 
FOR. »PX:CIE: 

GRAFICOS 4 A 7 
Diagramas de frequencias da distribuiqao do numero de exemplares por especie 
em 4 amostras de floresta amazonica. Dados da Tabela 5. — Gr. 4 - Acre; Gr. 5 

- Terra firme, Tefe; Gr. 6 - Terra firme, Belem; Gr. 7 - Igapo, Belem. 

la 4). A amostra acreana apresenta media muito maior, mostrando 
menor diversifica^ao. Inspecgao da Tabela 5 e dos graficos 4 a 7 
mostra que essa diferen^a reside na frequencia relativa menor da 
classe 1 e maior das classes acima de 20 que se observa na amostra 
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do Acre. Nas classes 2 a 19 nao ha muita diferenga (Tabela 6). 
Dada a falta de elementos para julgar das relagoes entre amostra e 
populagao nas florestas tropicals, nao me parece avisado aplicar 
tests estatisticos a essas diferengas entre amostras, cujo valor deve 
ser unicamente o de indicios, e nao provas, de diferengas reais entre 
as matas das regioes representadas. 

TABELA 6 

Grupamento da Tabela 5, frequencias relativas 
Numero de Terra Terra 
arvores por Acre firme firme Igapo 

especie Tefe Belem Belem 
1 37,7 53,2 50,0 43,9 

2-5 37,7 32,9 40,3 41,6 
6. 10 11,3 7,3 1,6 7.3 
11.20 5,7 6,3 6,5 7.2 

mais de 20 7,6 0 1,6 0 

Os dados de Oliveira permitem tambem encarar a distribuigao 
da circunferencia das arvores a 1 m do solo na amostra acreana. 

Verifica-se facilmente (Tabela 7 e Grafico 8) que ha forte 
predominancia da classe 40-60 cm de circunferencia — aproxima- 
damente 13 a 20 cm de diametro — aim acima do solo. Uma flo- 
resta, portanto, de arvores finas. Alem disso, pelo menos na area 
que percorremos, uma floresta bastante limpa, facil de percorrer. 

Parece-me interessante correlacionar a abundancia e a circun- 
ferencia das arvores. Na Tabela 8 estao relacionadas as 10 arvores 
mais grossas da amostra de Oliveira. 

A mais grossa de todas e urn apui grande, com o enorme cir- 
cunferencia de 11,27 m. Isto nao e de espantar se se notar que o 
apuizeiro nao tern urn tronco como o das outras arvores; ele e com- 
posto de varios troncos unidos em torno da planta que o apui esta 
parasitando e que acabara por afogar. 

Das restantes 9 arvores com mais de 2 metres de circunferencia 
a 1 m do solo, apenas 1 (breu vermelho) comparece com mais de 
3 exeplares (9). As demais contam com 1 (2: cedro e breu ama- 
relo), 2 (4: 2 castanheiras, 2 marapaubas) e 3 (2 cumarus ferro). 

TABELA 7 
Distribui^ao de frequencias da circunferencia a I m do solo de 

arvores da amostra de 1 hectare de floresta do Acre. 
Circunferencia Frequencia 

20 - 39 cm 7 
40 - 59 114 
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60 - 79 69 
80 - 99 38 

100 - 119 22 
120 - 139 20 
140 - 159 7 
160 - 179 5 
180 - 199 4 
200 - 219 1 
220 - 239 2 
240 - 259 1 
260 - 279 — 
280 - 299 — 
300 - 319 1 
320 - 339 1 
340 . 359 I 
360 - 379 — 
380 - 399 — 
400 - 419 I 

520 - 539 1 

1120 - 1139 1 

TAB ELA 8 
Rela^ao das 10 arvores de maior circunferencia na amostra 

de 1 hectare de floresta do Acre. 
Especie Circunferencia Frequencia 

aim do solo da especie 
Apui grand e 11,27 m 2 
Castanheira 5,30 2 
Cumaru ferro 3,53 3 
Castanheira 3,32 2 
Marapauba 3,04 2 
Cumaru ferro 2,82 3 
Breu vermelho 2,48 9 
Breu amarelo 2,23 1 
Marapauba 2,20 2 
Cedro 2,00 1 

E tambem de notar que as duas castanheiras sao as unicas no lote, 
hem como as duas marapaubas; os cumarus ferro sao dois dentre tres 
presentes na amostra. Isto parece indicar que as grandes arvores da 
floresta acreana sejam especies de pequena densidade de popula- 
gao, das quais exemplares jovens parecem nao ocorrer comumente 
junto aos adultos. 
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Nos graficos 9 a 12 esta exposta a varia^ao da circunferencia 
das 4 arvores mais abundantes. Ve-se que sao distribui^oes assime- 
tricas, com predominio das plantas menores, mesmo levando-se em 

ii 
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GRAFICOS 8 A 11 

Histogramas das distribuigoes de frequencias da circunferencia a 1 m do solo. 
— Gr. 8 . Paina; Gr. 9 - Ucuhuba; Gr. 10 - Breu; Gr. 11 - Angelica. 

conta a ausencia da classe 0-20 cm, omitida na tabela original. A 
significa^ao desses dados so podera ser devidamente avaliada, po- 
rem, com conhecimento das rela^oes entre idade, condi^oes mesolo- 
gicas e tamanho das plantas em questao. 
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PAPE1S AVULSOS 

DO 

DEPARTAMENTO DE ZOOLOG1A 

SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL 

RESULTADOS DE UMA EXPEDigAO CIENTl'FICA AO 
TERRIToRIO DO ACRE: MAMIFEROS 

POR 

Carlos da C. Vieira 

A cole^ao de mamiferos obtida pela expedigao do Departa- 
mento de Zoologia chefiada pelo Dr. Paulo E. Vanzolini e proce- 
dente de Iquin e Pl^cido de Castro, vilas situadas nas regioes limi- 
trofes do Territorio do Acre com a Bolivia, consta de 68 exempla- 
res, distribuidos pelas seguintes ordens e familias; 

PRIMATAS 
Familia CEBIDAE 

Alouatta seniculus puruensis Lonnberg 
Callicebus cupreus acreanus n. subesp. 

Familia CALLITRICHIDAE 
Marikina griseovertex (Goeldi) 
Marikina weddelli purillus (Thomas) 

QUIROPTEROS 
Familia PHYLLOSTOMIDAE 

Phyllostomns hastatus hastatus Pallas 
Artibeus quadrivittatus Peters 

Familia MOLOSSIDAE 
Eumops abrasus abrasus (Temminck) 

XENARTROS 
Familia MYRMECOPHAGIDAE 

Tamandua tetradactyla longicaudata (Wagner) 

ROEDORES 
Familia DINOMYIDAE 

Dinomys branickii Peters 
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Fami'lia SCIVRIDAE 
Hadrosciurus pyrrhonotus juralis (Thomas) 
Sciurus ignitus iquiriensis n. subesp. 

Fami'lia ERETHIZONTIDAE 
Coendou prehensilis prehensilis (Linnaeus) 

Fami'lia ECHIMYIDAE 
Proechimys goeldii steerei Goldman 

Fami'lia MURIDAE 
Rattus rattus frugivorus (Rafinesque) 

CARNfVOROS 
Fami'lia FEU DAE 

Leopardus pardalis brasiliensis (Oken) 
Puma concolor (Linnaeus) 

MARSUPIAIS 
Fami'lia DIDELPHIDAE 

Didelphis marsupialis Linnaeus 

PRIMATAS 
Fami'lia CEBIDAE 

Alouatta seniculus puruensis Lonnberg 

Nome local: "Guariba" 

Alouatta seniculus puruensis Lonnberg, 1941, Arkiv for Zoologi, Band 33a., 
n.9 10, pg. 16; localidade tipica: margens do rio Purus, Amazonas; idem, 
Eladio Lima, 1944, Mamiferos da Amazonia, vol. I, Primatas, pg. 76 
(rio Purus, Amazonas). 

1 $ jovem e 1 $ de Placido de Castro, rio Abuna, IX-1951 
(peles cheias e cranios). 

Apresentam os exemplares desta raga certo dimorfismo sexual: 
os machos sao de colorido geral uniformemente marrom avermelha- 
do, mais escuro na cabe^a, barbas e membros anteriores; as femeas, 
de colorido geral fusco alaranjado, com o dorso amarelado como 
em Alouatta seniculus straminea, com a cabe^a e membros poste- 
riores mais escuros e a cauda uniformemente fusco amarelada. 

Os exemplares sobre os quais Lonnberg baseou esta raga Scio 
procedentes das localidades de Castanha, Arua e Jaburu, no alto 
Purus; sua ocorrencia agora constatada no rio Abuna, afluente do 
Madeira, dilata muito mais sua distribuicao para o sul. 
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Callicebus cupreus acreanus n. subesp. 

Nome local: "Zogue-zogue" 

1 $ de Iquin, Acre, IX-1951 (pele cheia e cranio) 
Esta forma difere da raga tlpica Callicebus cupreus cupreus 

(Spix) em nao apresentar coloragao avermelhada sobre a cabega e 
dorso, asim como em ter a cauda muito mais escura em quase toda 
sua extensao. 

Aproxima-se bastante no colorido de Callicebus cupreus egeria 
Thomas, de Tefe, a margem esquerda do Solimoes, mas difere 
essencialmente em nao apresentar os dedos das maos e dos pes 
branco-amarelados. 

Face nua, inteiramente negra, com cerdas tambem negras nas 
bochechas e ao redor da boca, pelos da fronte trigueiros escuros, 
negros na base. Pelos da nuca, espaduas, dorso, face externa das 
coxas e raiz da cauda, bruno-acinzentados, ligeiramente lavados de 
ocraceo claro. 

Lados da cabega ate o mento revestidos de pelos de cor cuprea 
viva; garganta, peito, ventre e lados internos dos membros anterio- 
res e posteriores, da mesma cor, mais escura nas coxas; maos e pes, 
da mesma cor. Cauda com a parte basal da mesma cor do dorso, tor- 
nando-se mais clara ate a extremidade, que e branco-acinzentada. 
Medidas: comprimento total do corpo, 730; cauda 420; pe 90; cra- 
nio: comprimento total 64; largura zigomatica 40; largura da caixa 
craniana 35; comprimento condilo basal 48; serie molar superior 
15; largura interorbital 6. 

Familia CALLITHRICHIDAE 

Marikina weddelli purillus (Thomas) 

Nome local: "Sauim" 

Leontocehus purillus Thomas, 1913, Annals and Magazine of Natural His- 
tory, serie 8, vol. 13, pg. 347; localidade tipica: rio Xapuri, Territorio 
do Acre. 

Mystax imberbis Lonnberg, 1940, Arkiv for Zoologi, band 38, pg. 11 (Vito- 
ria, Bolivia) . 

Leontocebus devilli devilli Eladio Lima, 1944, Mamiferos da Amazonia, vol. I, 
Primatas, pg. 233 (em parte). 

Marikina weddelli Hershkovitz, 1949, Mammals of Northern Colombia, n.0 4, 
Monkeys; Proceed. Unit. States Nat. Museum, vol. 98, pg. 413 (em 
parte). 

65$e39?de Iquiri, Acre, IX-1951. 

(!) Annals and Magazine of Natural History, 1908, serie 8, vol. 2, pg. 89. 
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Este sauirn aproxima-se bastante no colorido geral de Marikina 
devilli (I. Geoffroy) do rio Ucayale, Peru G) com o qual foi con- 
fundido por muitos autores. 

Entretanto, e forma muito mais afim de Marikina weddelli (De- 
ville) do norte da Bolivia (2) com o qual se assemelha nao so no 
colorido geral, como na preesnga de uma estreita faixa branca na 
fronte que falta totalmente naquela forma do Peru. 

Esta faixa, assim como os pelos brancos dos labios sao porem 
escassos e pouco desenvolvidos, ao contrario dos de Marikina wed- 
delli que sao espessos e compridos, constituindo na fronte uma es- 
pecie de diadema e, nos maxilares e labios, verdadeira barba. 

Outras partes do corpo poucas diferen^as apresentam na cor: 
membros anteriores e cabega, da nuca ao dorso, intensamente pre- 
tos; a mesma coloragao na garganta, esmaecendo no ventre, que e 
pardo rufescente. 

Regiao lombar mosqueada de preto e amarelado; coxas e per- 
nas intensamente ferrugineas; pes pretos; cauda inteiramente preta. 

Sao as seguintes as dimensoes: n.9 7.326 $ ; comprimento total 
555; cauda 325; pe 60; cranio: comprimento total 47; comprimento 
condilo basal 35; largura zigomatica 33; largura da caixa craniana 
25; largura orbital 11; serie molar superior 8; n,0 7.331 $ ; compri- 
mento total 650; cauda 300; pe 61; cranio: comprimento total 48; 
comprimento condilo basal 36; largura zigomatica 33; largura da 
caixa craniana 26; largura orbital 11; serie molar superior 8. 

Marikina iabiata griseovertex (Goeldi) 
Nome local: "Sauirn" 

Midas griseovertex Goeldi, 1907, Proceedings of Zoological Society of Lon- 
don, pt, 1, n.'9 6, pg. 92, fig. 22; localidade tipica: regiao entre os rios 
Acre e Purus, Amazonas. 

Leontocehus labiatus Elliot, 1913, A Review of the Primates, vol. I, pg. 195. 
Taniarin griseovertex Eladio Lima, Mamiferos da Amazonia, vol. I, Pri- 

matas, pg. 226. 
Marikina Iabiata Hershkovitz, 1949, Mammals of Northern Colombia, n." 4, 

Monkeys; Proceed. Unit. States Nat. Museum, vol. 98, pg. 412. 
3 5 5 e 5 9 ?, Iquiri, Acre, IX-1951. 
A validez desta forma foi posta em duvida por Elliot (3) que 

considerou a mancha branca do alto da cabe^a como simples varia- 
qao individual de urn exemplar de Midas labiatus (E. Geoffroy), 
cujo colorido geral e bem semelhante. 

Como notou Eladio Lima (4) todos os especimes existentes no 

(1) Catalogue des Primates, 1851, pg, 64. 
(2) Rev. Mag. Zool., 1849, pg. 55. 
(3) A Review of the Primates, vol. I, pg. 197. 
(4) Mamiferos da Amazonia, vol. I, Primatas, pg. 227. 
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Museu Paraense possuem essa mancha na cabe^a nitidamente bran- 
ca, nunca ferruginea como em Marikina labiata. 

A mesma mancha, intensamente branca nos exemplares adultos 
e mais apagada nos jovens existe nestes oito exemplares, o que 
atesta ser esta forma sul acreana, como notou Goeldi, bem diferen- 
ciada de Midas labiatus do nordeste do Peru. 

Face toda negra, com exce^ao dos labios que sao rodeados 
de pelos brancos, mancha branca no vertex; cabega, orelhas, nuca 
e dorso superior, inteiramente cinza muito escuro, quase negro; 
inembros anteriores, ate os dedos, da mesma cor. 

Partes inferiores do dorso e membros posteriores, cinza esbran- 
qui^ado, com tonalidade branca prateada; cauda inteiramente ne- 
gra; garganta, peito e ventre, vermelho ferrugineo; 

Sao as seguintes as dimensoes: n.9 7.316 $, comprimento to- 
tal 580; cauda 350; tarso 20; cranio: comprimento total 53; com- 
primento condilo basal 40; largura zigomatica 34; largura da caixa 
craniana 25; largura inter-orbital 12;.serie molar superior 10. 

N.9 7.319 9 , comprimento total 645; cauda 395; tarso 20; cra- 
nio: comprimento total 51; comprimento condilo basal 41; largura 
zigomatica 34; largura da caixa craniana 25; largura orbital 12; 
serie molar superior 10. 

QUIR6PTEROS 

Familia PHYLLOSTOMIDAE 

Artibeus quadrivittatus Peters 

Artibeus quadrivittatus Peters, 1865, Monatsber. K. Preuss Akad. Wisswench. 
Berlin, pg. 358; localidade tipica: Surinam. 

1 S em alcool; Placido de Castro; IX-1951. 
Este pequeno filostomatida e caracterizado por quatro listras 

esbranqui^adas na cabega: duas paralelas na fronte, da base da 
folha nasal a parte posterior das orelhas, e duas de cada lado da 
face, do angulo da boca a base das orelhas. 

E bem conhecido no Equador e Venezuela, sendo mais raro no 
norte do Brasil; e este o primeiro exemplar obtido na Amazonia pelo 
Departamento de Zoologia. 

Phyllostomus hastatus hastatus (Pallas) 

Vespertilio hastatus Pallas, 1767, Spicileg. Zool., Ill, pg. 7; localidade tipi- 
ca : America do Sul. 

2 $ $ em alcool; Placido de Castro; IX-1951. 
Urn dos maiores morcegos da familia Phyllostomidae, atingin- 

do quase as propor^oes de Vampyrus spectrum com o qual tern sido 
confundido. 
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Seu colorido varia bastante com a idade, podendo ser cinza 
muito escuro; pardo castanho ou mesmo pardo-ferrugineo, como 
acontece com estes dois exemplares. 

E de larga distribuigao, sendo encontrado desde o Peru ate o 
sul do Brasil. 

Familia MOLOSSIDAE 

Eumops abrasus abrasus (Temminck) 
Dysopes abrasus Temminck, 1827, Monograph, Mammal., I. pg. 32; localida- 

de tipica : Brasil. 
27 exemplares em alcool de Placido de Castro; IX-1951. Este 

grande molossida parece ocorrer por todo o Brasil. 
E bem representado nas colegoes do Departamento de Zoologia 

por exemplares provenientes dos Estados de Para, Bahia, Minas 
e Sao Paulo. 

XENARTROS 

Familia MYRMECOPHAGIDAE 

Tamandua tetradactyla longicaudata (Wagner) 
Nome local: "Mambira" 

Myrmecophaga longicaudata Wagner, 1844, Schrebers Saugethiere, Supple- 
mentum IV, pg. 211 ; localidade tipica: "Norte da America do Sul". 

1 9 de iquirl, Acre, 26-VIII-1951 (pele aberta e cranio). 

Colorido geral amarelo-palha, com espaduas e dorso cscuros 
mesclados de pelos amarelos; ao longo do dorso corre uma estreita 
listra irregular amarela; a cauda ate a por^ao terminal escamosa e 
tambem inteiramente amarela. 

Esta colora^ao concorda com as dos numerosos exemplares do 
baixo Jurua existentes nas colegoes do Departamento de Zoologia 
e considerados como pertencentes a esta ra^a, (*) ate que, com 
melhor e mais abundante material amazonico, possa ser esclarecida 
sua separa^ao em nova forma. 

ROEDORES 
Familia DINOMYIDAE 

Dinomys branickii Peters 

Nome vulgar: "Pacarana" 

Dinomys branickii Peters, 1873, Monatsbericht Akad. Wissenschaft Berlin, 
pg. 51; localidade tipica: Colonia Amable Maria, Peru. 

(!) Vieira, 1949, Boletim do Museu Paraense, pg. 238. 
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1 $ de Iquin, Acre; 28-VIII-1951 (pele aberta e cranio). 
O genero Dinomys, com a unica especie D. branickii foi criado 

por Peters em 1873, baseado num exemplar procedente dos Andes 
do Peru Central, onde parece nao ser abundante. 

Varias outras especies foram depois descritas baseadas em 
exemplares do Equador e Colombia (1), todos caracterizados uni- 
camente pela diferenga de coloragao dos pelos. 

Em 1904, Goeldi descreveu minuciosamente dois exemplares 
destes roedores recebidos pelo Museu Paraense de Belem e de pro- 
veniencias amazdnica, nao o distinguindo porem de Dinomys bra- 
nickii. 

Miranda Ribeiro, em 1918, (2) diferenciando a pacarana ama- 
zdnica da andina apenas pela coloragao, que achou ser de fundo 
chocolate e nao preto como a daquela, considerou-a como especie 
nova, denominando-a Dinomys pacarana. 

Como notou Sanborn (3) esse colorido e variavel, apresentan- 
do-se ora preto, ora chocolate, mesmo em exemplares cacados no 
mesmo local. Tambem as dimensdes cranianas comparadas por esse 
autor nao apresentaram diferengas que permitissem a validez das 
novas especies descritas por Ldnnberg, Anthony e Miranda Ribeiro. 

Este exemplar de Iquiri apresenta colorido geral de fundo in- 
tensamente preto, o que nao acontece com os tres exemplares exis- 
tentes em nossas cole^des e provenientes do Parana do Natal no rio 
Jurua, dos quais, dois teem esse colorido quase pardo. 

Familia SCIURIDAE 

Sciurus pyrrhonotus juralis (Thomas) 

Nome local: "Quati-puru vermelho" 

Sciurus pyrrhonotus juralis (Thomas), 1926, Annals and Magazine of Na- 
tural History, serie 9, vol. 17, pg. 436 (localidade tipica : Sao Felipe, hoje 
Joao Pessoa, rio Jurua, Estado do Amazonas). 

Sciurus pyrrhonotus juralis Moojen, 1942, Boletim do Museu Nacional, n." 1 

t1) Dinomys branickii occidentalis Ldnnberg, 1921, Arkiv for Zoologi, 14, 
pg. 49 (Gualea, Ecuador). 

Dinomys gigas Anthony, 1921, Amer. Museum Novitates, n." 19, pg. 6 
(La Candela, Colombia). 

(2) Miranda Ribeiro, 1918, Arquivos de Agricultura e Veterinaria, vol. 

II, Pg- I- 
(3) Notes on Dinomys, Field Museum of Nat. History, 1931, vol. 18, pg. 149 
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(nova serie) pg. 34 (Santa Cruz, Igarape Grande e Toao Pessoa, rio 
Jurua, Estado do Amazonas). 

1 $ de Iquin, Acre, 3-IX-1951. 
Difere esta raga da tipica Sciurus pyrrhonotus pyrrhonotus 

(Wagner), propria das margens do baixo rio Madeira em ter a 
cabe^a e o dorso grisalhos escuros, em vez de fulvo; orelhas mais 
escuras, base da cauda muito menos preta. 

0 exemplar que serviu de tipo para a descrigao de Thomas, 
foi cacado em 1902 no alto Jurua por Garbe, entao colecionador do 
Museu Paulista. Mais de vinte exemplares possui hoje o Departa- 
mento de Zoologia, todos provenientes dessa regiao e neles dbser- 
vam-se varia^des de colorido, principalmente no dorso que se apre- 
senta mais fulvo, cor essa que se estende a garganta e partes ven- 
trais, que se apresentam entao pardacentas, em vez (Je inteiramente 
brancas. 

Sciurus Ignitus iquiriensis n. subesp. 

Nome local: "Quati-puru roxo" 

1 $ de Placido de Castro, rio Abuna, Acre; 2 o 5 de Rio Branco, Acre 
(Capital) ; 1 $ jovem de Iquiri, Acre. 

Tipo: exemplar n.0 7.338 $ adulta de Placido de Castro, rio 
Abuna, sul do Territorio do Acre; 16-IX-1951. 

Partes superiores lavadas de olivaceo; pelos mesclados de 
amarelo e cinza; partes inferiores amarelas, exceto na garganta e 
mento que sao esbranqui^ados. 

Orelhas com a mesma cor da nuca, isto e, mesclada de cinza 
e amarelo. Faces superiores dos membros anteriores e posteriores, 
inclusive os dedos, com a mesma cor do dorso; faces inferiores ama- 
relo-esbranquigadas. Base da cauda, da mesma cor do dorso, pas- 
sando a preto mesclado de amarelado ate a extremidade, que e 
preta. 

Dimensoes: cabe^a e corpo 390; cauda 200; orelha 18; pe 
posterior 50; cranio: comprimento total 47; comprimento condilo 
basal 42; largura zigomatica 27; maior comprimento dos nasais 
14; distancia interorbital 16; largura da caixa craniana 20; compri- 
mento palatilar 20; serie molar superior 8. 

Difere essencialmente de Sciurus Ignitus ignitus Gray, locali- 
dade tipica Yungas, rio Beni, Bolivia, em nao ter as orelhas ama- 
relo-avermelhadas com brilhantes manchas alaranjadas post-auri- 
culares, e os dedos dos pes serem da mesma cor do dorso, e nao 
alaranjados. 
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Familia ERET HIZONTI DAE 

Coendou prehensilis prehensilis (Linnaeus) 

Nome local: "Coendii" 

Hystrix prehensilis Linnaeus, 1758, Systema Naturae, 10.' edicao, pg. 76; 
localidade tipica: Pernambuco. 

Coendou prehensilis prehensilis Ellerman, 1940, The families and Genera of 
Living Rodentes, vol. I, pg. 186. 

1 9 de Iquin, Acre, 2-IX-1951 (pele aberta e cranio). 

Estes grandes ouri^os do norte e nordeste do Brasil diferem 
dos ouri^os do Brasil Central {Coendou prehensilis centralis Tho- 
mas) em serem pouco maiores e de colora^ao geral mais escura. 
devido aos espinhos terem colorido mais preto na parte mediana; 
o cranio tambem e mais largo e entumescido na regiao frontal. 

Familia ECHIMYIDAE 

Proechimys goeldii steerei Goldman 

Proechiniys steerei Goldman, 1911, Proceed. Biol. Soc. Washington, n. 24, 
pg. 238; localidade tipica : Alto Purus, Amazonas. 

Proechimys goeldii steerei Moojen, 1948, University of Kansas Publications, 
vol. 1, n.' 19, pg. 301 (Porto Velho, rio Madeira, Territorio do Guapore). 

1 9 de Iquiri, Acre; IX-1951. 
E bastante rara esta sub-especie de Proechimys goeldii Tho- 

mas, localidade tipica Santarem, Estado do Para, da qual difere 
principalmente em ser muito mais avermelhada nas partes supe- 
riores. 

A constatagao de sua ocorrencia ao sul do Territorio do Acre, 
dilata assim muito mais sua area de dispersao ate agora conhecida. 

Familia MURIDAE 

Rattus rattus frugivorus (Rafinesque) 

Musculus frugivorus Rafinesque, 1814, Precis des Decouvertes et Travaux 
Somiologiques, pg. 13, localidade tipica: Sicilia, Italia. 

Rattus rattus frugivorus Ellerman, 1940, The Families and Genera of Li- 
ving Rodents, vol. II, pg. 175; Moojen, 1943, Boletim do Museu Nacional 
do Rio de Janeiro, Zoologia, n.' 1, pg. 12 (Ceara). 

355e599 de Placido de Castro, Acre; IX-1951 (peles em 
alcool). 
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Dos ratos domesticos exoticos foi esta a unica forma obtida. 
Parece ser comum, pois foram colecionados oito exemplarcs duma 
so vez e no mesmo local. 

Difere das outras duas formas de Rattus rattus no colorido das 
partes superiores que sao pardas, mescladas de cinza amarelado, 
com longos pelos pretos no dorso; partes inferiores branco-amare- 
ladas, nitidamente separadas das partes superiores; membros ante- 
riores e posteriores cinza esbranqui^adas. 

Tambem difere em seus habitos, parecendo ser mais adaptavel 
a vida silvestre. 

CARNIVOROS 

Familia FELIDAE 

Puma concolor (Linnaeus) 

Nome local; "Sussuarana" 

Felis concolor Linnaeus, 1771, Mantissa, pg. 522: Brasil (local, tipica: Pira- 
cicaba, designada por Nelson e Goldman, 1929). 

1 pele aberta de Placido de Castro, 1X-1951. 

De todos os carnivoros sul-americanos e este o de maior dis- 
tribuigao geografica, sendo encontrado em variadas latitudes. 

Estando assim sujeito a climas e condi^oes de meio muito dife- . 
rentes, e natural que apresente numerosas varia^oes locais as quais 
teem sido aproveitadas para a cria^ao de numerosas ragas geogra- 
ficas, das quais sao reconhecidas hoje cerca de vinte. 

Nao possuindo atualmente o Departamento de Zoologia mate- 
rial suficiente para compara^ao, consideramos apenas a especie des- 
te carnivoro. 

Leopardus pardalis brasiliensis (Oken) 

Nome local: "Jaguatirica" 

Lynx brasiliensis Oken, 1816, Lehrbuch Naturg. Zool., v. 3, pg. 1030; loca- 
lidade tipica: Santo Inacio, Paraguai. 

Leopardus pardalis brasiliensis Pocock, 1941, Field Museum of Nat. His- 
tory, vol. 27, pg. 322. 

1 exemplar do rio Abuna, Departamento de Pando, Bolivia; 
IX-1951 (pele aberta). 

Apesar de ser encontrada em todos os estados, do Amazonas 
ao Rio Grande do Sul, e esta a unica raga que pode ser considerada 
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dentro dos limites do territorio brasileiro como foi demonstrado por 
Pocock em seu minucioso trabalho sobre estes felidas. 

MARSUPIAIS 

Famflia DIDELPHIDAE 

Didelphis marsupialis Linnaeus 

Nome local: "Mucura" 

Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758, Systema Naturae, lO." edigao, vol. I. 
pg. 54; localidade tipica: Surinam. 

1 $ jovem de Iquiri, Acre, IX-1951. 
Das tres especies dos grandes marsupials do genero Didelphis 

encontradas na America do Sul, esta e a maior e de mais larga distri- 
bui^ao, ocorrendo desde o sul do Mexico, atraves da America Cen- 
tral e Meridional, ate o centro e o nordeste brasileiro. 

Este exemplar, ainda jovem, apresenta-se na fase escura, isto e. 
os compridos e hirsutos pelos das partes superiores sao inteiramente 
pretos, e sobrepondo-se aos curtos pelos brancos das costas, dao 
ao animal urn colorido geral de torn quase preto. 
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PAPEIS AVULSOS 

DO 

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA 

SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL 

SOBRE 0 "JUPARA" DO NORDESTE DO BRASIL 

{POTOS FLAWS NOCTURNUS (WIED)) 

PGR 

Carlos da C. Vieira 

O genero Potos de Cuvier e Geoffroy, 1795, e constituido por 
uma unica especie, Potos flavus (Schreber), forma um tanto aber- 
rante da famllia Procyonidae, pois faltam-lhe dois premolares e 
apresenta cauda perfeitamente preensil como a dos slmios neo- 
tropicos, o que nao ocorre em nenhum outro membro da familia 
em questao. 

So conhecido na Europa em fins do seculo XVIII, a singular 
aparencia deste carnivoro, ao mesmo tempo simiana e mustelina, 
e sens habitos exclusivamente noturnos fizeram com que, por muito 
tempo, flutuasse sua classificagao exata entre os mamiferos. 

Considerado a principio como pertencente a familia dos ursi- 
das e viverridas por Pallas e Cuvier (2) foi mais tarde classifi- 
cada no grupo dos Lemurianos por Schreber (3) e mesmo separado 
em familia a parte, Cercoleptidae por Gray. (4) 

Definitivamente incluido na familia Procyonidae, (5) sua dis- 
tribui^ao geografica e muito extensa, pois e conhecido por toda a 
regiao Neo-tropica, do sul do Mexico, atraves de toda a America 
Central, Colombia,. Venezuela, Guianas e Amazonia, ate o centro 

(D Pallas, 1778, in Schreber's Saugethiere,; pg. 453. 
-(z) Cuvier, 1778, Tableau Elementaire de I'Hist. Naturelle des Animaux, 

pg. 113. 
(3) Schreber, 1775, Saugethiere, pg. 145. 
(4) Gray, 1869, Catalogue of Carnivorous in the British Museum, pg. 245. 
(5) Cf. Simpson, 1945, A Classification of Mammals; Bull. Amer. Mu- 

seum of Natural History, vol. 85, pg. 226. 
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e nordeste do Brasil, de onde, descendo pelas matas litoraneas, che- 
ga ate o Estado do Rio de Janeiro, que parece ser seu limite me- 
ridional. i1) 

Oldfield Thomas, em 1922, considerou cinco ra^as de Potos 
flavus, distribuidas desde o Mexico ate o norte do Brasil e as Guia- 
nas, considerando a desta ultima regiao como a tipica Potos flavus 
flavus de Schreber. (2) 

Conforme o mesmo autor, a descri^ao de Lemur flavus de 
Schreber, suposto proveniente da Jamaica, concorda com a de 
Viverra caudivolvola do mesmo autor e proveniente do Surinam. (3) 

Para Tate, a localidade tipica de Potos flavus flavus e a Ja- 
maica, pois essa forma das Antilhas e America Central e diversa da 
forma das Guianas. (4) 

Ihering, em sua monografia sobre os mamiferos do Brasil me- 
ridional (5), considerou a forma conhecida na Amazonia, norte de 
Mato Grosso e Goias como outra sub-especie, denominando-a Potos 
flavus brasiliensis, localidade tipica, Mato Grosso de Goiaz, locali- 
dade situada ao norte do Estado de Goiaz. 

Entretanto, ja em 1904, J. A. Allen havia descrito uma sub- 
especie do norte de Mato Grosso, Potos flavus chapadensis, a qual 
tern como localidade tipica Chapada, a leste de Cuiaba, e confun- 
de-se com a forma amazdnica. Essa denomina^ao de Allen tern por- 
tanto prioridade sobre a de Ihering. (6) 

O Principe de Wied, em sua viagem pelo sul da Bahia em 1816, 
relata ter visto, em localidade nao mencionada, peles de um carni- 
voro de colora^ao cinza amarelada, a que os natives chamavam 
"Jupara". Considerando-a uma nova especie de coati noturno, cha- 
mou-o Nasua nocturna, descrevendo sucintamente seu colorido, sem 
mencionar porem quaisquer dimensoes externas ou cranianas. (7) 

O) Miranda Ribeiro, 1938, Consideragoes preliminares sobre a Zoogeografia 
brasileira; "O Campo", pg. 62, menciona exemplares cagados em Canoas, municipio 
de Terezopolis, Serra dos Orgaos, Estado do Rio de Janeiro. 

(2) Localidade tipici: Surinam; Thomas, 1902, On Georgraphics Races 
of Kinkajou; Annals and Magazine of Natural History, ser. 7 vol. 8, pg. 267. 

(3) Schreber, 1774, Saugethiere, pg. 454. 
(4) Mammals of the Guianas, Bull, Amer. Museum of Nat. History, n.9 

76, pg. 199. 
(5) Revista do Museu Paulista, vol. VIII, pg. 228. 
(6) Bulletin of American Museum of Natural History, n.0 20, pg. 76. 
(7) Wied, 1826, Beitrage zur Naturgeschichte von Brasilien, band II 

pg. 298. 
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Em recente excursao zoologica efetuada no Estado de Alagoas 
pelo Dr. Oliverio Pinto, Diretor deste Departamento de Zoologia, 
foram coletados na regiao florestal ainda existente ao sul daquele 
Estado, dois exemplares de "Jupara" cujos caracteres concordam 
com os de Wied, tratando-se evidentemente da mesma forma. 

Seu colorido geral e pardo-olivaceo, em vez de pardo-amare- 
lado, ligeiramente dourado como em Potos flavus chapadensis, e a 
listra pardo-escura, que naquela forma ocorre ao longo do dorso, 
desde a nuca a extremidade da cauda, nesta existe somente na regiao 
lombar, nao se prolongando ate a cauda. Tambem a coloragao das 
partes inferiores e diferente: branco-amarelada, com manchas par- 
das, em vez de pardo-amarelada uniforme. 

Cranio acentuadamente mais alongado que o de Potos flavus 
chapadensis; parte posterior muito mais estreita e anterior mais di- 
latada; arcada zigomatica muito mais ampla; bulas timpanicas maio- 
res e mais achatadas. 

Como e incerta a procedencia dos exemplares de Wied, alem 
de bastante omissa a descrigao que nos deu das respectivas peles, 
mutilados e desacompanhados de seus cranios, descrevemos aqui o 
exemplar n.9 7.381, considerando-o como neotipo, e designamos 
para localidade tipica as matas da regiao de Sao Miguel dos Cam- 
pos, na faixa litoranea do sul do Estado de Alagoas. 

Descriqao do neotipo, exemplar n.0 7.381, ? adulta, perten- 
cente a colegao do Departamento de Zoologia: Colorido geral das 
partes superiores pardas, lavadas de olivaceo; alto da cabega, da 
nuca a ponta do focinho, levemente mais escura que o dorso; ore- 
Ihas pardacentas ao redor dos olhos, urn circulo pardo-escuro; 
sobre os labios superiores e inferiores, curtas e escassas cerdas pre- 
tas. Ao longo da regiao lombar corre uma listra pardo-escura que 
se apaga na regiao basal da cauda; esta e uniformemente pardo- 
olivacea na face superior e amarelo-olivacea na inferior; extremi- 
dade pardo-escura. Maos e pes amarelo-olivaceos, colorido esse 
que difere nitidamente do da face superior dos membros anteriores 
e posteriores, que sao pardo-olivaceos, como o dorso. Partes infe- 
riores de colorido geral branco-amarelado, com mancha parda na 
garganta e meio do ventre. 

Dimensoes externas: cabega e corpo 310; cauda 460; pe 
posterior 70. Dimensoes cranianas comparadas: comprimento total 
do cranio, 89; comprimento condilo basal 80; largura zigomatica 
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57; largura da caixa craniana 34; largura interorbital 20; compri- 
mento palatilar 33; serie molar superior 20. 

Cranio n.0 142, $ adulta de Potos flavus chapadensis de Ca- 
meta, Para: comprimento total 85; comprimento condilo basal 75; 
largura zigomatica 50; largura da caixa craniana 40; largura inte- 
rorbital 16; comprimento palatilar 33; serie molar superior 18. 

Esta ra^a de "Jupara", propria das matas do literal do nor- 
deste, hoje devastadas, parece estender-se ainda para o sul, ate o 
norte do Estado de Espirito Santo. 
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PAPEIS AVULSOS 

DO 

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

NOVA ESPECIE do genero paraleptastacus 
WILSON 1932 

{COPEPODA, FAM. CANTHOCAMPTIDAE) 

PGR 

J. de Paiva Carvalho 

Paraleptastacus ammodytensis n. sp. 

Em 1932, Wilson (p. 248) criou o genero Paraleptastacus no 
qual incluiu duas especies: P. brevicaudatus e P. katamensis. Tres 
anos mais tarde, Nichols (1935, p. 389-393) descreveu mais uma 
especie nova: P. espinulatus. O genero de Wilson e muito seme- 
Ihante a Leptastacus, de T. Scott (1906), mas a especie P. spinicau- 
datus como, alias, Leptastacus macronyx descrita por Scott & Scott 
(Sars 1911, p. 417, pi. 40), diferem da especie que temos em maos, 
nao so pela conformagao da primeira antena (antenula), como tam- 
bem, entre outros caracteres, pela segunda maxila e conforma^ao 
do urosoma. 

Examinando vidros com amostras de material acumulado du- 
rante os ultimos anos, encontramos diversos exemplares da familia 
Canthocamptidae, integrada por animais cavadores, habitantes da 
regiao arenosa da praia que sofre a agao do fluxo e refluxo, biotopo 
tipico, descrito por Wilson (1935, p. 1-13). 

Ocorrencia: Cento e trinta e cinco exemplares, todos femeas, 
provides de sacos ovigeros, foram capturados em amostras de areia 
colhidas, na Ponta da Praia, em Santos, pelo snn Francisco de 
Paulo Andrade Ramos, a 16 de setembro de 1939. Essa areia havia 
sido lavada afim de se efetuarem pesquisas sobre Heliozoarios, sen- 
do os copepodos retirados e conservado em formol neutro a 4%, 
para posterior exame. 

Cor: 0 colorido apresentava-se esbranquigado, transparente, 
com pigmenta^oes esverdeadas esparsas pelo corpo. Os sacos ovi- 
geros possuiam conformacao quasi elipsoidal, sendo mais compri- 
dos do que largos, com tonalidade urn tanto esverdeada. 

Descriqao : Corpo delgado e cilindrico, sensivelmente mais 
alargado na porgao anterior (Est. I, fig. 1), sem delimita^ao bem 
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definida entre metasoma e urosoma. O maior segmento do corpo e 
representado pelo cefalotorax, sendo os demais de comprimento 
quasi identico, com excegao do anal que representa quasi a metade 
dos demais. Rostro bem evidente, digitiforme, com ponta romba 
ou embotada. Ramos caudais (Est. I, fig. 10), ligeiramente mais 
compridos do que largos, cada um com 5 aculeos: um recurvado 
no ter^o anterior, situado na face lateral externa; dois apicais, dos 
quais um muito curto e agu^ado e outro longo e sinuoso; dois de 
tamanho medio, com ponta recurvada na face superior de cada 
ramo. 

Primeira antena (Est. I, fig. 2), composta de 7 segmentos, com 
o articulo inicial um pouco mais longo do que os demais; setimo 
articulo munido de sete aculeos, cinco dirigidos para baixo e dois 
voltados para cima; o segundo articulo mede cerca da metade do 
primeiro e nao possiie aculeos; o terceiro e maior do que o quinto, 
achando-se tambem desprovido de aculeos; quarto articulo desar- 
mado, quasi do tamanho do segundo e provide de delgado flagelo 
que tern a sua origem na por^ao media do orgao de que faz parte 
e vai ter quasi a ponta da antena; quinto articulo, o menor de todos, 
possiie tres aculeos; sexto, curto e robusto, exibe tres aculeos vol- 
tados para baixo e um, na face dorsal, mais longo; setimo articulo 
ou segmento terminal, pouco maior do que o primeiro, acha-se mu- 
nido de dois aculeos, com as pontas voltadas para dire^oes opostas. 

Segunda antena (Est. I, fig. 3), bi-segmentada, com endopo- 
dito bi-articulado, possiie o dobro do comprimento do segmento 
terminal, Maxilipodo (Est. I, fig. 5) com segmento terminal robusto 
e armado de garra apical delgada, recurva, com a ponta semi- 
lunada e ornamentada por pequenas espiculas. Ramos da primeira 
perna (Est. I, fig. 4), quasi iguais, existindo, no segmento terminal, 
duas espiculas, uma reta e pontuda e outra geniculada, provida de 
pequenas cerdas laterais. Ramos da segunda perna (Est. I, fig. 6), 
sub-iguais, o segmento terminal provido de duas espiculas fortes, 
longas, na extremidade distal e tres pequenas cerdas no corpo do 
articulo. Terceira perna (Est. I, fig. 7), bem armada, munida de 
exopodito longo, maior do que o endopodito. Quarta perna (Est. I, 
fig. 8), com endopodito tambem comprido, possiie dois aciileos. No 
corpo do segmento terminal, destaca-se um prolongamento delga- 
do que termina em protuberancia eliptica, logo acima da qual se 
seguem tres chanfraduras, formando pontas recurvas semelhantes 
a denies de uma serra. 

Comprimento total: 324 a 350. 
Observaqoes: A especie aproxima-se mais de Paraleptastacus 

brevicaudatus Wilson, dela diferindo, contudo, pela conforma^ao ge- 
ral do corpo que, em P. ammodytensis, e mais destacado, alem^de 
sensivelmente mais largo na por^ao anterior. O segmento cefalico 
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e tambem diferente, havendo como que uma placa acessoria na re- 
terminais do urosoma sao divergentes e possuem aculeos de confor- 
ma9ao muito diversa, tanto dos de P. brevicaudatus como dos de 

,f5 

10 

1 — Paraleptastacus ammodytensis, 
nov. spec., vista dorsal. 

2 — Primeira antena 
Segunda antena 
Primeira perna 
Maxilipodo 

3 — 
4 — 
5 — 

6 — Segunda perna 
7 — Terceira perna 
8 — Quarta perna 
9 — Saco ovigero, vista lateral 

10 — Urosoma, porgao terminal. 

giao anterior, no lugar em que se implantam as antenas. Os ramos 
P. katamensis. O quarto par de pernas e provido de urn unico pro- 
longamento terminado em protuberancia eliptica, com tres forma- 
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^oes serrilhadas, enquanto que P. brevicaudatus possue somente 
dois desses orgaos, ambos desprovidos de denticula^oes, alias, mui- 
to caracteristicas. Alem disso, a especie de Santos e de tamanho inte^- 
rior a qualquer uma das descritas por Wilson. 

SUMMARY 

On examining a sample of sand from the shore named "Ponta 
da Praia", Santos, Brazil, situated on the way to the port, which 
is the largest of Sao Paulo state, the author found 135 specimens 
of a copepod belonging to the family Canthocamptidae, genus Pa- 
raleptastacus Wilson, 1932. 

Going over this crustacean, the author found out it is a new 
species, resembling P. brevicaudatus Wilson, from which, it differs 
in the general appearence of the body (fig. 1), which, in the men- 
tioned species has more pronounced characters, besides being noti- 
ceably more acuminate on its posterior region. The cephalic segment 
is also different, there being a sort of accessory plate on its head, 
at the point from which the antennae come out. The terminal bran- 
ches of the urosoma are divergent, presenting spines whose form 
differs from P. brevicaudatus and P. katamensis. The fourth pair of 
swimming legs (fig. 8) of the Santos specimen has only one setae 
with an elliptical swelling near its tip and a dark central spot. It 
also shows only an appendage with three teeth at its front third 
portion, whereas in P. brevicaudatus there are two plain setae. Be- 
sides, the specimen from the mentioned seashore has a smaller size 
than any other of the species described by Wilson. 

All specimens examined had egg bearing ovisacs. 
The new species was given the name of Paraleptastacus amnw- 

dytensis in view of being an inhabitant of the sand region of the 
shore under the influence of the tide. 

BIBLIOGRAFIA 

NICHOLS, A. G. — 1933 — Copcpods from the Interstitial fauna of a sandy 
beach. Journ. Mar. Biol. Assoc. United Kingdom, N. S., vol. XX, n.0 2, 
p. 379-405. Plymouth. 

SARS, G. O. — 1911 — An account of the Crustacea of Norway, vol. V. Cope- 
poda (Harpacticoida) parts XXXIII and XXXIV, supplement, p. 397-420, 
pi. 27-42. Bergen. 

SCOTT, T., & SCOTT, A. — 1895 — On some new and rare Crustacea from 
Scotland. Ann. & Mag. Nat. Hist., Ser. 6, vol. XV, p. 50-59. London. 

WILSON, C. B. — 1932 — The Copepods of the Woods Hole Region. Smith. 
Inst. Bull. 158, U.S. Nat. Mus., 635 p., 41 est., 316 fig. Washington. 

WILSON, C. B. — 1935 — A new important Copepod habitat. Smith. Mis. Col., 
vol. 94, fasc. 7, p. 1-13, 8 figs. Washington. 



Vol. XI,- N.« 5 — pp. 41-44 10-11-1953 

PAPE1S AVULSOS 

DO 

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA 

SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL 

OBSERVAgoES SOBRE A ALIMENTAQAO 

DE UMA CASCAVEL 

{CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS LAUR.) 

EM CATIVEIRO 

POR 

Glaes Christian Olrog (*) 

O exemplar em estudo foi obtido em 5 de janeiro de 1947 no 
Chaco Boreal paraguaio^ e tern estado deste entao em uma gaiola de 
90 x 35 cm. Tern se alimentado regularmente por cinco anos e meio 
de camondongos e cobaios de diversos tamanhos, tendo sido contro- 
lados: 1.°) tempo decorrido entre a introdu^ao da presa e a picada; 
2.<?) tempo de agao do veneno sobre a presa; 3.°) tempo de deglu- 
tigao (desde que a serpente abocanha a presa ate a cessa^ao dos 
movimentos peristalticos). 

Quando capturada, em 5-1-1947, media a serpente 85 em de 
comprimento e contava 4 guizos na cauda; medida em 24-111-1949, 
tinha 117 cm e 9 guizos; em l-XII-1950, 136 cm e 5 guizos (a pri- 
meira muda efetuou-se em X-1949); em 15-X-1951, 164 cm e 8 
guizos. • 

Nos primeiros dias apos a captura a serpente mostrava pouco 
inteieSse pelos camondongos introduzidos na gaiola; portavam-se 
os animais Com desembara^o tal que a cascavel, para nao ser rrto- 
lestada, tinha que se esconder debaixo de um pedago de tronco de 
palmeira que havia na gaiola. Nao obstante, mostrava-se muito irri- 
tada, fazendo muito ruido com o guizo; nao dava, porem, sinais de 
querer picar. Ao fim de uma semana picou um camondongo; uma 

(*) Do Institute Miguel Lillo, Tucuman, Argentina. Traduzido do caste- 
Ihano por P. E. Vanzolini. 
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vez morto, come90u a enguli-lo. Depois disto nao foi mais dificil 
alimenta-la, com exce^ao dos meses de inverno (Maio-Agosto), em 
que, em geral, nao come. O jejum mais comprido durou de 19 de 
Mar^o a 13 de Setembro de 1948; durante este pen'odo presas fo- 
ram regularmente oferecidas, sem que a serpente demonstrasse inte- 
resse por elas. Apenas uma vez assustou-se e matou um cobaio, sem 
come-lo, porem, 

Como pode ser visto na Tabela, a potencia do veneno varia mui- 
to, desde 25 segundos para um camondongo de 9 cm de comprimento 
(sem a cauda) ate 21 minutos para um cobaio. A serpente nunca 
picou duas vezes a mesma presa, ainda que esta, apos a picada, 
se movesse livremente dentro da gaiola, passando mesmo sobre a 
cascavel; nestas oportunidades, porem, ela agitava fortemente o 
guizo. 

Morta a presa, a serpente inspeccionava com a lingua o cada- 
ver, desde o focinho ate a cauda. Ao fim de alguns minutos, come- 
9ava a degluti^ao, as vezes da presa ainda semi-viva e movendo-se. 
Geralmente come9ava a degluti^ao pelo focinho; apenas uma vez 
pela nuca e outra pelos membros anteriores. Em ambas estas ulti- 
mas oportunidades a serpente estava muito irritada, pois os ani- 
mais nao estavam bem mortos; carregava-os de um canto a outro 
da gaiola, agitando nervosamente o guizo durante todo o tempo. De- 
pois tentou traga-los a toda a for^a, abandonando a tentativa apos 
meia hora de esfor^os infrutiferos. Finalmente, apos mover a presa 
varias vezes ao redor da gaiola, agarrou-a pelo focinho e pode entao 
degluti-la. 

Para verificar se a serpente vigia a presa apos a picada, arran- 
jou-se outro compartimento na gaiola, com um orificio de comuni- 
ca^ao de 8x5 cm. Quando a serpente estava enrolada e tranquila em 
um canto, colocou-se a presa no outro compartimento, fora de sua 
vista. Nao obstante, quase imediatamente a serpente moveu-se, in- 
troduzindo meio corpo no compartimento onde se achava o cobaio, 
mordeu-o e regressou ao lugar primitive, onde esperou mais ou me- 
nos 8 minutos, sem ver a presa. Essa prova foi repetida 33 vezes, 
com o mesmo resultado. Parece que o cobaio foi localizado pelo 
olfato e nao pelo ouvido, 

De 12 de Janeiro de 1947 a I,9 de Maio de 1952, a cascavel 
alimentou-se de doze camondongos e sessenta e um cobaios. 
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TABELA DAS OBSERVAgOES 

Data P r e s a Tempo antes 
da picada 

Tempo de agdo 
do veneno 

Tempo de 
deglutigdo 

1947: 12-1 Cam., 8 cm 2 min. I min., 30 seg. 12 min. 
20-1 Cam., 8 cm 3 min. 2 min. 10 min. 
4-II Cam., 8 cm 24 hrs. 45 seg. 11 min. 

14-111 Cam., 8 cm 30 seg. 35 seg. 8 min. 
18-IV Cam., 6 cm 2 dias 40 seg.   
20-X Cam., 6 cm 1 min. 45 seg. 11 min. 
29-V Cam., 9 cm 3 hrs. 25 seg. 15 min. 
14-VI Cam., 8 cm 2 min. 1 min.   
5-IX Cam., 8 cm 1 min. 1 min., 10 seg.   
6-XI Cam., 8 cm 2 min. 40 seg.   
2-XII Cam., 4 cm 2 min. 35 seg. 4'30" 
4-XII Cam., 4 cm 30 seg. 3 min.    

1948: 3-1 Cob., 12 cm 1 min. 1 min., 30 seg. 14 min. 
I5-I Cob., 14 cm   35 seg.   
21-1 Cob., 10 cm 3 min. 2 min. 12 min. 
10-11 Cob., 16 cm 1 hr. 55 seg. 55 min. 
25-11 Cob., 10 cm 1 min. 35 seg. 18 min. 
29-11 Cob., 14 cm 2 min. 3 min., 40 seg. 40 min. 
19-111 Cob., 22 cm 2 hrs. 21 min. Ih. 10' 
28-VII Cob., 23 cm 2 dias na gaiola mas     

nao foi tocado. 
13-IX Cob., 12 cm 3 min. 8 min. 35 min. 
22-IX Cob., 13 cm 1 min., 40 seg. 2 min. 14 min. 
28-IX Cob., 16 cm 2 min. 4 min. 16 min. 

Cob., 14 cm 50 seg. 6 min. Ih.iZO'i 
Cob., 18 cm 10 seg. 8 min. 40 min. 
Cob., 16 cm 30 seg. 6 min.    

25-XI Cob., 16 cm 26 min. 5 min. 30 min. 
3-XII Cob., 13 cm 7 min. 7 min. 17 min. 

17-XII Cob., 20 cm imediatamente 8 min.   

1949: 3-1 Cob., 18 cm imediatamente 30 seg.    
I6-I Cob., 12 cm 40 seg. 1 min., 30 seg. 15 min. 
30-1 Cob., 15 cm 20 seg. 4 min., 30 seg. 18 min. 
4-III Cob., 14 cm 30 seg. 8 min. 20 min. 

21-111 Cob., 16 cm 10 seg. 20 min. (2) 30 min. 
22-IV Cob., 20 cm 10 seg. 20 min. (2) lh.5' 
6-VIII Cob., 22 cm 1 hr. 8 min. Ih. 10' 
1-IX Cob., 23 cm imediatamente 8 min. Ih. 10' 

22-IX Cob., 18 cm imediatamente 48 min. 
15-X Cob., 20 cm I min. 7 min., 30 seg. 1 hr. 
22-XI Cob., 18 cm imediatamente 8 min. 48 min. 
26-XII Cob., 20 cm 1 min. (3) 8 min. 55 min. 

1950: 16-1 Cob., 18 cm imediatamente 11 min. (2) 47 min. 
2-II Cob., 20 cm 15 seg. (3) 7 min. 1 hr. 

24-11 Cob., 16 cm 11 seg. (3) 7 min., 30 seg. 40 min. 
15-111 Cob., 23 cm imediatamente (3) 8 min., 30 seg. Ih. 18' 
6-IV Cob., 15 cm 30 min., (3) 4 min. 35 mm. 

28-IX Cob., 12 cm imediatamente (3) 7 min. 16 min. 
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TABELA DAS OBSERVAgoES (continuagao) 

Data P r e s a Tempo antes da 
picada 

Tempo de agdo 
do veneno 

Tempo de 
deglutigdo 

15-X Cob., 18 cm 10 seg. (3) 6 mm., 30 seg. 45 min. 
I0-XI Cob., 14 cm 12 seg. (3) 8 min. 21 min. 
25-XI Cob., 19 cm 15 seg. (3) 2 min. 55 min. 

1931 : 5-1 Cob., 18 cm 10 mm. (3) 9 min., 30 seg. 30'20" 
20-1 Cob., 23 cm imediatamente (3) 3 min., 30 seg. 49 min. 
15-11 Cob., 22 cm imediatamente (3) 4 min. 46 min. 
28-11 Cob., 26 cm imediatamente (3) 6 min., 20 seg. lb. lO" 
15-111 Cob., 22 cm 5 min. (3) 7 min., 30 s6g. 46 min. 
30-11I Cob., 19 cm 30 seg. (3) 8 min. 35 min. 
15-IV Cob., 20 cm 30 min. (3) 7 min., 30 seg. I hr. 
30-IV Cob., 22 cm esteve 24 hrs. na 

gaiola e nao foi 
picado. ,   

15-V Cob., 19 cm assustada a cobra pi- 
cou-o mas, nao co- 
meu.   

6-VIII Cob., 24 crri esteve 2 dias na gaio- 
la. Nao foi picado.    

20-VIII Cob., 15 cm 2 hrs. (3) 3 min.- 30 min. 
9-IX Cob., 19 cm imediatamente (3) 2 min. 25'30" 

30-IX Cob., 22 cm imediatamente (3) 5 min. 40 min. 
IPX Cob., 20 cm 10 seg. (3) 45 seg. 38 min. 
1-XI Cob., 24 cm imediatamente (3) 4 min., 40 seg. 1 hr. 

25-XI Cob., 22 cm imediatamente (3) 7 min. 40 min. 
15-XII Cob., 23 cm 15 seg. (3) 3 min., 35 seg. 50 min. 
22-XII Cob., 20 cm imediatamente (3) 2 min., 20 seg. 43 min. 

1952: 10-1 Cob., 22 cm imediatamente (3) 2 min. 
10 seg. 

45 min. 
20-1 Cob., 21 cm imediatamente (3) 3 min., 40 min. 
l-II Cob., 18 cm 1 min. (3) 4 min. 35 min. 

15-11 Cob., 24 cm imediatamente (3) 3 min. 48 min. 
2-III Cob., 20 cm 20 seg. (3) 5 min., 20 seg. 40 min. 

lb-III Cob., 23 cm 2 min. (3) 2 min., 20 seg. 46 min. 
22-111 Cob., 16 cm 10 seg. (3) 3 min. 

30 seg. 
29 min. 

2-IV Cob., 21 cm 30 seg. (3) min., 39 min. 
14-IV Cob., 23 cm imediatamente (3) min. 30 seg. 44 min. 
26-IV Cob., 20 cm assustada a cobra pi- 

cou-o mas nao co- 
meu.     

C1) Abocanhado pela nuca; por isso a demora na deglutigao. 
(2,) A serpente mostrou-se nervosa por ter o animal demorado para morrer. 
(3) Gaiola de dois compartimentos: a serpente em um deles e o cobaio no outro, 

fora de suas vistas. 
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PAPE1S AVULSOS 

DO 

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA 

SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASTL 

SOBRE OS NOMES ZYGASPIS COPE E SHREVEA 

VANZOLINI 

PGR 

P. E. Vanzouni 

Cope (1885: 187), na oitava secgao de sua "Twelfth Contri- 
bution to the Herpetology of Tropical America", publicou uma cha- 
ve dos "genera of the Amphisbaenidae, besides the Leposterninae, 
... as they appear to me". Os generos citados nessa chave sao: 

'Anops, Diphalus, Blanus, Cadea, Amphisbaena, Typhloblanus, 
Ophioproctes e Aporarchus. 

Imediatamente abaixo desta chave, sob o sub-titulo "Amphis- 
baena trachura, sp. nov.", diz Cope: 

"Before giving the detailed characters of this species, I will 
compare all the true Amphisbaenae of which I can obtain informa- 
tion." Segue-se a chave para as "verdadeiras Amphisbaenas", que 
principia com: 

"I. No supraorbital plates (Amphisbaena)". 

Mais abaixo le-se: 
"II. A supraorbital plate; two frontonasals. 

a. No preorbital (Zy gas pis Cope) 
Several pairs of parietals and temporals; inferior labials 4. A. quadrifrons 

Peters. 
III. A supraorbital and preorbital plates; frontonasals united. Cynisca 

Gray. 
One pair of parietals and temporals; inferior labials 3. A. leucura D, & B." 

Esta chave introduz na nomenclatura zoologica o nome Zygas- 
pis, objeto desta nota. 
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Deve-se notar, em primeiro lugar, que Cope nao colocou este 
nome em sua chave generica. Colocou-o, porem, na chave para as 
"verdadeiras Amphisbaenas", entre parenteses. Desta maneira, tor- 
na-se praticamente impossivel julgar da inten^ao de Cope ao publi- 
car o nome Zygaspis. Duas coisas podem ser tomadas por certas: 

1. Cope nao tencionou publicar Zygaspis como urn novo no- 
me generico, pois do contrario te-lo-ia incluido na chave generica 
e nao naquela das especies de Amphisbaena. 

2. Tambem nao tencionou publica-Io como o de um sub- 
genero, pois tal categoria nao e mencionada nem usada no trabalho 
em analise. 

Isto deixa aberta uma terceira possibilidade, a de que tencio- 
nasse sinonimizar Zygaspis (e, do mesmo modo, Cynisca) e Amphis- 
baena. A dificuldade e que Zygaspis nunca tinha aparecido antes 
em publica^oes cientificas. Nao e impossivel — para mim e mesmo 
muito provavel — que Cope, ao escrever a Twelfth Contribution, 
tenha julgado que ele mesmo tivesse, em algum dos seus numero- 
sissimos trabalhos anteriores, publicado o nome Zygaspis, e desejas- 
se sinonimiza-lo entao. Ou e possivel que Zygaspis tivesse existen- 
cia anterior a Twelfth Contribution em forma de manuscrito ou ro- 
tulo de cole^ao. A questao, como se ve, e complexa. 

Felizmente, porem, as Regras de Nomenclatura nao se preo- 
cupam com questoes de inten^ao, mas apenas com o que foi publiT 

cado. De acordo com elas, Zygaspis, um nome acompanhado de 
uma diagnose e da indica^ao de uma especie e um nome generico 
(ou sub-generico, o que e o mesmo para fins nomenclatoriais) per- 
feitamente valido, com genotipo Amphisbaena quadrifrons, por ser 
o genero monobasico. 

Este nome tern sido ignorado na literatura herpetolbgica, o que 
nao e de causar estranhesa. Boulenger omitiu-o em sen Catalogo 
(1885), Loveridge (1941) tambem, em sua revisao dos anfisbeni- 
deos africanos e finalmente eu (Vanzolini, 1951) tambem ignorei 
a sua existencia, fazendo A. quadrifrons o tipo do genero novo 
Shrevea. Este genero e, portanto, um sinonimo absolute de Zygaspis, 
por identidade de genotipos. 

Devo agradecer ao Prof. A. S. Romer, de Harvard University, 
cuja consulta sobre o status de Zygaspis chamou minha aten^ao 
para este problema de nomenclatura herpetolbgica. 

ABSTRACT 

Cope (1885: 187) published, in a key to the "true Amplisbaenae", the 
name Zygaspis, inside parentheses, and followed by the characterization and name 
of Amphisbaena quadrifrons Peters. The name Zygaspis had not been included 
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in Cope's key to the genera of Amphisbaenidae published in the same paper, 
same page. 

It seems clear that Cope did not intend this name as that of a new genus 
or sub-genus. It is possible that he worked under the misapitehension of having 
published the name before, or that the name had existed in MS or label form, 
being Cope's intention to sink it by including in a key to the "true Amphis- 
baenae". 

Anyway, the Rules of Nomenclature are not concerned with intentions and, 
according to them, the name Zygaspis, originally published with a proper characte- 
rization and the indication of a species, is perfectly valid. It antedates Shrevea 
Vanzolini, 1951, which has the same genotype and is therefore a strict synonym. 

Thanks are due to Prof. A. S. Romer, whose inquiry about the status of 
Zycfgspis called my attention to this name, which has been overlooked by all 
workers on the Amphisbaenidae. 
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PAPEIS AVULSOS 

DO 
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PELO 

Prof. I. Froilano de Mello (Cel.-Med.) (*) 

INTRODUgAO 

Um termita apanhado em Santos foi classificado pelo Prof. 
Emerson de Chicago como sendo a especie africana Cryptotermes 
havilandi Sjostedt que — acrescenta o Prof. Emerson — foi dai 
importada para o territorio brasileiro. 

O Crypt, havilandi da Nigeria foi estudado pelo Prof. Battista 
Grassi (1) e o proveniente da Africa Oriental (Swazilandia, Beira, 
Louren^o Marques) pelo Prof. Harold Kirby Jor (2, 3). 

I MORFOLOGIA E CLASSIFICAgAO DE UMA TRICOMONADINA 
DO SUBGENERO TETRATRICHOMONAS 

Forma — Extremamente proteiforme, devido a um sarcodismo 
intense da sua parte posterior; pode porem dizer-se de uma maneira 
geral que e alongada e fusiforme. O seu polo anterior e mais ou 
menos pontiagudo, muito menos, porem, que o polo posterior que na 
maioria dos casos e afilado e regularmente continuado pela ponta 
do axostilo que se projeta para fora do corpo, sob a forma de um 
dardo. Nao faltam todavia exemplares em que o polo posterior e 
arredondado, deixando emergir abruptamente a ponta do axostilo 
(Est. I figs. 2, 5, 7, 8). 

Nucleo — Redondo, um tanto elipsoide em exemplares esti- 

(*) Trabalho do Laboratorio de Parasitologia da Faculdade de Meddcina 
de Sao Paulo (1952). 
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rados no momento da fixa^ao. Membrana nuclear fortemente side- 
rofiia, com granulacoes cromaticas irregularmente ligadas ao seu 
bordo interne. Nao se distingue nenhum nucleolo ou centriolo no 
seu interior, mas uma ou outra mancha de poeira cromatica sem 
disposigao especial. O nudeo e subcentral e fica situado mais ou 
menos ou no centro do corpo — ou melhor — no limite inferior 
dos 2/5 do eixo maior do parasita (em todo o caso, nunca no polo 
anterior, como sucede em muitas outras Tricomonas). 

J? 

Estampa I — Tetratrichomoms costulata Mello, 1946 

E urn fato curioso e que o endoplasma que o aloja parece por 
vezes condensar-se em forma de urn crescente, em estrutura cerrada 
a contrastar com a lacha alveolacao do resto do corpo (Est. I figs. 
1, 3, 7, 9). 

Complex© blefaroplAstico — Em geral, um so granule ba- 
sal, grosso, dando origem a todas as organelas que constituem este 
flagelado; mas por vezes, os flagelos anteriores proveem de um fino 
granulo basal que fica ligado a massa blefaroplastica por uma fina 
fibrila •ntermediaria (Est. I fig. 2). 
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Desse complexo blefaroplastico proveem as seguintes orga- 
nelas: 

a) quatro delgados flagelos anteriores. 
b) um grosso flagelo recurrente, fortemente siderofilo, irre- 

gularmente sinuoso, bordejando a membrana ondulante e tomando 
varias posigoes, segundo a situa^ao em que se efetuou a fixagao. 
Este flagelo recurrente termina por um flagelo livre, depois de aban- 
donar o contacto com o corpo do parasita. 

c) um parabasal, esferoidal ou claviforma, de uma siderofilia 
atenuada, como o mostram as nossas figuras. 

d) uma costa, nao muito siderofila, de uma certa espessura, 
0,5 a 0,75 micr. e que desce um pouco mais abaixo que o limite infe- 
rior do nucleo.. 

e) uma costula, curta, linear, bastante siderofila, por vezes 
encurvada e nao atingindo mais que 3 a 4 micr, de comprimento. 

f) um axostilo cuja origem sendo pouco distinta, assume na 
regiao post-nuclear um aspecto tubular, mais ou menos direito e 
projeta-se no exterior, terminando como uma flecha em ponta 
agu9ada. 

g) Citostomo nao existe ou, pelo menos, nao e visivel. 
Ectoplasma — Contorno linear, sem todavia apresentar uma 

constituigao periplastica. 

Endoplasma — Reticulo-alveolar, de alveolos lachos e irregu- 
lares e apresentando na porgao que aloja o nucleo uma concentra^ao 
mais compacta, a que ja fizemos referencia. 

Dimensoes — Comprimento 25, 26, 37, 22, 33. Largura 6,4,5 
7, 15, 10, Nucleo 3,5; 4,5 de diametro. F/. rec. 42, 42, 50. Fl. ant. 
22, 25. 

Uma particularidade interessante — que notamos pela pri- 
meira vez em flagelados deste genero — e o deslocamento do flagelo 
recurrente, completamente para fora do corpo, como o mostram as 
nossas figs. 7 e 8 da Est. I. A tais deslocamentos refere-se Kirby (4), 
mas o fenomeno foi registado em flagelados conservados em cultu- 
ras, notavelmente na especie Trichomonas foetus. Nao e pois de 
admirar que tais fenomenos se passem in natura, no proprio con- 
teudo intestinal dos termitas. 

Os recentes trabalhos de Kirby e outros teem registado nas 
Tricomonas uma organela especial no polo anterior que denominam 
pelta, membrana semilunar situada, na T. prowazeki, por ex., a 
frente do nucleo e proximo do citostomo, reoresentando talvez um 
prolongamento do axostilo. Nos nossos exemplares nao foi possivel 
descobrir tal organela, conquanto no polo anterior do parasita haja 
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pbr vezes uma zona mais carregada, ovalar ou discoide que me nao 
atrevo a homologar com a pelta dos autores. De resto, dificilmente 
se pode conceber que nos nossos exemplares tal organela, a existir, 
esteja em relagao com o nucleo que, como dissemos, fica situado 
quase a meio do corpo. 

Classificaqao do parasita — Trata-se evidentemente de uma 
Tricomonadina do subgenero Tetratrichomonas. Algumas teem sido 
descritas em termitas. Das que nos sao conhecidas atravez da lite- 
ratura da especialidade apontaremos os caracteres num quadro que 
nos habilite a identificar a especie que estamos a descrever. 

Assim, a nossa Tetratrichomonas difere de todas as que teem 
o nucleo situado no tergo anterior, muitas vezes tao proximo do 
blefaroplasta. £ porem muito parecida com a Tetratrichomonas cos- 
tulata descrita por mim num Cryptotermes indiano nao identifica- 
do (5). E necessario pois, comparar estas duas especies. 

Especie 

Forma 
(mais ou menos 
similar) 

Nucleo 
(situagao similar) 

Estrutura nuclear 
(muito parecida, 
salvo quanto a es- 
pessura da mem- 
brana) 

Cosia 
(diferente) 

Axostilo 
(diferenqas mini- 
mas) 

Parabasal 
(similar) 

Costula 
(similar) 

T. costulata 

oval ou piriforme, por ve- 
zes irregular 

ocupa a parte central do 
corpo, um pouco acima 
da linha mediana 

membrana mu:to fina com 
granules de cromatina 
dispostos na periferia. 
Nao ha cariosoma dis 
tinto 

Atravessa todo o corpo e 
bastante siderofila 

Tubular, fino, ponta lan- 
ceolada muito curta fo- 
ra do corpo 

sacci ou cordiforme, pouco 
siderofilo 

Existe 

especie atual 

Extremamente protei forme, 
em geral alongada ou 
piriforme. 

subcentral, no limite infe- 
rior dos 2/3 do eixo 
maior do parasita 

membrana nuclear forte, 
com granulaqSes croma- 
ticas, irregularmente H- 
gadas ao seu bordo in- 
terne. Nao ha nucleolo 
ou centriolo no seu in- 
terior. 

De fraca siderofilia, termi- 
na um pouco abaixo do 
angulo inferior do nu- 
cleo 

Terminagao em flecha, a 
porgao projetada parece 
mais desenvolvida que 
na costulata. 

pouco siderofilo, esferoide 
ou claviforme 

Existe 
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redondado; axostilo muito largo com um ou dois aneis antes da sua 
proje9ao para fora do contorno do parasita. 

A estas especies vamos juntar a que encontramos no Crypt, 
havilandi encontrado no Brasil. E pena que nao tenha sido descrita 
pelos autores que estudaram este termita nas Africas para, por um 
estudo comparativo, se ver se o flagelado teria sofrido qualquer 
muta^ao ou varia^ao no seu novo ambiente nesta terra. 

Feitas estas considera^oes, descreveremos o parasita: 

Forma — Piriforme, com o polo anterior bem arredondado e o 
posterior pontiagudo, mesmo nos exemplares achatados e mais ou 
menos largos e redondos. 

Nucleo — Bem redondo, de membrana espessa, situado no 
polo anterior, quase ligado ao blefaroplasto e em contacto imediato 
com o contorno anterior do mesmo polo. No seu interior massas de 
granules cromaticos esparsas, sem se poder distinguir nenhum nu- 
cleo ou centriolo. 

Blefaroplasto — Uma so massa granulosa, arredondada, 
donde emergem todas as organelas. Por vezes distinguem-se, liga- 
dos um ao outro, um granulo mais grosso em relagao com o nucleo 
e os flagelos anteriores e talvez o axostilo e um outro mais pequeno 
em rela^ao com o parabasal e o flagelo recurrente. Nao e possivel 
ver se existe alguma fibrila que possa ser interpretada como um 
rizoplaste. 

Parabasal — Espesso, baciliforme, com a extremidade distal 
mais espessa, um tanto curva e o comprimento total nao excedendo 
o eixo maior do nucleo. 

Estampa II — Eutrichomastix santosi sp. n. 
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Citostomo — Em forma de fenda triangular, curto, situado no 
bordo esquerdo do parasita. 

Fl. recurrente — espesso, siderofilo, duas vezes maior que 
o corpo, e terminando em ponta muito delgada. 

Axostilo — tubular, lino, adelgagando-se em ponta que se 
projeta para fora do rebordo inferior do parasita. Nenhum anel ou 
organela accessoria em rela^ao com o axostilo. 

Fl. anteriores — tres, muito delgados, independentes e nao 
reunidos na base em molho, como sucede em muitos parasitas deste 
genero. 

Dimensoes — Comprimento/Largura 6|4; 7|4; 8|4; 9|5; 9)6; 
10)5; 12(4; 15)7; \8\\2; 20\\0; 22\8; 25\\0. Didmetro do nucleo 3,5- 
4-6. Fl. rec. 2 vezes maior que o corpo, Fl. ant. circa o comprimento 
do corpo. Ponta livre do axostilo 2-4 micr. 

Classificaqao — Os caracteres apontados sao diferentes dos 
das duas especies citadas. Julgamos pois tratar-se de uma especie 
nova que intitularemos Eutrichomastix santosi sp. n. por o termita 
ter sido apanhado na cidade-porto de Santos. 

SUMMARY 

Two species of Polymastygina are described from the intestinal contents 
of the African termite Cryptotermes havilandi Sjostedt settled in Brazil. It is 
regrettable that none of them was described in Crypt, havilandi from the African 
continent, in order to see if they had suffered some variations or mutations in 
their new environment in this south-american land. The species are; 

1) One Tetratrichomonas: extremely proteiform, but generally elongated 
and piriform; round nucleus subcentral, situated more or less in the middle of the 
body and generally with the endoplasm around more compact; four anterior fla- 
gella; one large and very siderophyl trailing flagellum bordering the undulating 
membrane and ending in a free flagellum; parabasal body spheroidal or claviform, 
faintly siderophyl; trick, moderately siderophyl costa terminating a little below 
the inferior angle of the nucleus; a short, very siderophyl costula; axostyle tubu- 
lar, often protruding as an arrow; no cytostome. 

The parasite is compared with many Tetratrichomonas hitherto described in 
termites and is identified with Tetratrichomonas costulata de Mello 1946, par. of 
an Indian Cryptotermes. 

2) One Eutrichomastix: piriform, anterior pole round, posterior pole poin- 
ted; nucleus subspherical, close to the blepharoplast and the anterior outline 
of the body; short parabasal rod-shaped, more or less curved; cytostome split- 
like; axostyle tubular, protruding in a pointed filament; trailing flagellum thick, 
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twice as long as the body; three anteirior flagella very slender, more or less of 
the same length as the body. 

The species is compared with the sspp. E. termitis Bernstein and E. axostylis 
Kirby and is classified as a n. sp. which is named Eutrichomastix aantosi. 
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PAPEIS AVULSOS 

DO 

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

PROTOZOARIOS PARASITAS DO DIPLOPODO BRASILEIRO 

RHINOCRICUS PADBERGI VERHOEFF 1938 DAS 

DAS CHACARAS DE SAO PAULO 

PGR 

Prof. I. Froilano de Mello (Cel.-Med.) (*) 

O meu interesse pelo estudo dos protozoarios parasitas dos 
Diplopodos foi despertado pelo fato de ter encontrado na India, 
no conteudo intestinal de um milipede da familia Harpagophoridae, 
genero Thyropygus, proveniente de Dharwar, provincia de Bom- 
baim, um Caloninfideo, que foi intitulado Metastephanonympha kar- 
natacki Mello e Uttangi 1950 — fato que acho tao digno de nota 
quanto ate hoje protozoarios da ordem dos Hypermastigina tinham 
apenas sido registados em termitas e em blatideos (**). 

Residindo atualmente no Brasil^ quis ver qual a fauna proto- 
zoarica que infesta os milipedes brasileiros. 

Entamoeba diplopodium sp. nov. 

0 Diplopodo cujos protozoarios constituem o objeto desta nota 
foi colhido nos jardins e chacaras de Sao Paulo e e vulgarmente co- 
nhecido como "piolho de cobra". Foi identificado como Rhinocricus 
padbergi Verhoeff 1939 pelo Dr. Otto Schubart, a quern apresenta- 
mos os nossos sinceros agradecimentos. 

No seu conteudo intestinal, alem de uma Gregarina que nao 
procuramos estudar, encontramos os parasitas que a seguir des- 
creveremos. 

(*) Laboratorio de Parasitologia da Faculdade de Medicina de Sao Paulo, 
Setembro 1952. 

(**) A Calonymphidi Flagellate found in the Indian millipede Thyropygus 
(Fam. Harpagophoridae) by Col. I. Froilano de Mello and J. C. Ultangi in 
Current Science 4. Abril 1950. Bangalore. 
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Esta Entamoeba tem nos seus estadios troficos a configuragao 
geral de todos os amebianos (Est. I figs. 1-2). A maior parte dos 
especimens, porem, se encontra sob formas prequisticas. J em entao 
a aparencia geralmente circular ou ovalar, medindo 28/24 a 35/32 
microns. Apresenta lobopodos -rregulares emergindo quase sempre 
de um lado e neste sitio a membrana periferica, que e um tanto gs- 
pessa, adelga^a-se e desvanece-se para deixar sair o pseudopodo. 

O contorno do resto do corpo e constituido por uma fina mem- 
brana, quase periplastica e entre ela e o endoplasma nota-se um 
espago hialino, de largura variavel, nao ultrapassando porem 1 a 
1 H micron: assim o contorno endoplasmico nao e inteiramente con- 

- 
. ■ 4 >■ 

* m 

Entamoeba diplopodmnt sp, n. 

centrico em relagao a linha de ectosarca que forma a membrana des- 
te amebiano. Nas nossas figuras 3 a 6 da Est. I da-se uma ideia 
perfeita deste aspecto morfologico, com o contorno da membrana 
interrompido ao nivel da expansao pseupodica. 

A estrutura do endoplasma e finamente alveolar, com alveoles 
pequenos e cerrados que dao o aspecto de uma trama quase homo- 
genea. Encontram-se ai inclusoes variadas, em geral de natureza 
bacteriana, 

A organela mais interessante e certamente o nudeo. Em situa- 
?ao antes subcentral que central ve-se ai um centriolo arredondado, 
um tanto volumoso, notavelmente siderofilo (hematoxilina ferric 
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de Heidenhain), cercado de um halo com contorno bem distinto, mas 
fiacamente corado. O nucleo, no sen conjunto, tern um aspecto vesi- 
culoso e a membrana nuclear e de fraca visibilidade: dir-se-ia um 
saco engolfado na massa endoplasmica. Granules cromaticos, ora 
irregularmente esparsos ou tomando a forma de pequeninos basto- 
netes, ora granulosos e formando, as vezes, um contorno complete 
(fig. 6) marginam a membrana nuclear. O endosoma nuclear contem 
tambem dessas granulagoes, por vezes sob a forma de uma fina 
poeira cromatica a contrastar, pela sua siderofilia, com algumas fi- 
brilas de linina que se veem irregularmente distribuidas (figs. 4 a 6). 
Dimensoes do nucleo: 7 a 8 microns; dimensoes do centriolo 1 a 
1,25 micron. 

/ % V 
t 

c 
<9) c 

* 
•• 
•• 

V 

Imagens da divisao nuclear em Entamoeba diplopodium 

As figuras 7 e 8 representam estadios evolutivos de um quisto 
em que na fig. 7, prequistica, ainda se nota o centriolo com o seu 
halo ao passo que na fig. 8 a massa endossomica assume o aspecto 
de um protokarion e a membrana d'ectosarca se espessa considera- 
velmente. Todos os quistos encontrados eram uninucleados. 

Nas figuras esquematicas a a. h reproduzimos algumas imagens 
de divisao nuclear encontradas nas nossas preparagoes. Em a o 
centriolo ainda indiyiso e a cromatica dispondo-se em uma especie 
de espirema; em b e c o centriolo perde o seu halo e alonga-se para 
sofrer um desdobramento que se acentua mais e mais em d. Entre- 
tanto a cromatica dispoe-se em ansas de profase que parecem ser 
em numero de 4. 

Nao tendo visto na literatura protozoologica nenhum amebiano 
descrito no conteudo intestinal dos Diplopodos, consideramos esta 
especie uma especie nova. 
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Nyctotherus rhinocrici sp. nov. 

Este Nyctotherus e tambem parasita do Diplopodo em questao, 
sendo o primeiro que se descreve em Diplopodos brasileiros. 

Forma ovalar, em geral com o polo superior ligeiramente menos 
arredondado que o inferior. Macronucleo ovalar, com o grande eixo 
obh'quo, formando um angulo de cerca de 45 graus. Micronucleo 
ligado ao bordo superior do macronucleo e cercado por uma fina 
membrana. Citostoma infundibiliforme, em forma de funil bastante 
■regular nos parasitas fixados em posi^ao conveniente. Citofaringe 

Nyctotherus rhinocrici sp. nov. 

em cone, truncado, ligeiramente recurvado, com o bordo superior 
convex© e o inferior convexo gualmente nos seus 2/3 proximais. 
Os cilios adorais sao bastante espessos na zona peristomial. Va- 
cuolo anal largo, com o aspecto de uma bexiga cheia e terminando 
por um citopigio unciforme. Linha d'ectosarca muito forte como em 
todos os protozoarios deste genero. Endoplasma alveolar, contend© 
granulagoes variadas. Estriagao longitudinal do corpo, com estrias 
intervaladas de l1^ a 2 microns. Cilios cuja ponte livre nao ultra- 
passa 5 a 6 microns. 
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Dimensoes tomadas em 6 individuos: 74|40; 80|40; 98|50; 
78|45; 100|46; 84(40. Macronucleo 27(18; micronucleo 2 a 2,5 
microns. 

SUMMARY 

In the intestinal contents of a Brazilian Diplopoda, identified by Dr. Otto 
Schubart as Rhinocricus padbergi Verhoeff 1938, besides a Gregarina which the 
author did not study, two protozoa ere found; 

I — Entamoeha diplopodium n. sp. which in its trophic phase possesses the 
general configuration of all amoebae. Most specimens however were found in 
precastic stages, more or less oval or circular, 28 - 35 long/24 - 32 microns, with 
irregular lobopoda emerging on one of the sides where the membrane which, 
however thin, seems rather periplastic, vanishes to give issue to the pseudopoda. 
Endoplasm finely alveolar with inclusions of bacterial nature. Nucleus with a 
very thin membrane and a rather voluminous subcentral centriole, surrounded 
by a halo. Chromatic granules irregularly spread in the endosome, often at the 
margin of the membrane. The nucleus has 7-8 microns of diameter and seems 
like a sac merged in the endoplasm. Some divisional figures were found. The 
number of chromosomes seems to be 4. The cysts were all uninucleated and; the 
nucleus of the cyst is very compact, almost of a protokaryon type. 

II — Nyctotherus rhinocrici n. sp. Oval, the superior pole less roundish than 
the inferior one; macronucleus oval, obliquous, its long axis forming an angle 
of circa 45 degrees; micronucleus close to the superior border of the macronucleus 
and surrounded by a halo; cytostome funnel chaped; cytopharynx a truncated 
cone with recurved convex borders; adoral cilia very thick; anal vacuole very 
large, bladder like, with an unciform cytopygium; longitudinal striation at inter- 
vals of 1to 2 microns; free portion of cilia 5-6 microns. Measurements: 70 - 
100/40 - 50; macronucleus 27/18; micronucleus 2 - 2,5 microns. 
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Refere-se este trabalho ao estudo que realizamos sobre uma 
pequena colegao de asilideos recebida do Prof. Dr. W. WEYRAUCH 
da Universidade de Sao Marcos, Peru, acrescida de alguns especi- 
mes que nos foram emprestados pelo Museu Britanico, por bondosa 
interferencia do Dr. H. OLDROYD. Aos referidos Senhores deseja- 
mos consignar nossos sinceros agradecimentos pela oportunidade 
que nos proporcionaram de examinar material de uma regiao cuja 
fauna asilidologica pouco conheciamos. 

DASYPOGONINAE 

LAPHRUN1 

Lampria davlpcs (Fabricius) 

Lat>hria clavipes F., 1805, Syst. Antl. 162 
Laphria spinipes F., 1805, Syst. Antl. 162 

0 dimorfismo sexual que se encontra nesta especie (machos 
com o mesonoto revestido de pilosidade amarelo-dourada, femeas 
inteiramente verde-metalico) foi interpretado por Fabricius como ca- 
racteres de especies diferentes, dando a forma masculina o nome de 
clavipes e a feminina o de spinipes. Embora nao tenhamos conheci- 
mento de exemplares apanhados em copula, o grande numero de 
especimes dos dois sexos, presente em nossa cole^ao, levam-nos a 
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admitir como exatas as suspeitas de Bromley expendidas em 1934 
(Diptera of Kartabo, p. 345). 

Pucalpa, Rio Ucayali, 200 metres, el?; Tingo Maria, 670 
metros, maio de 1947 (Weyrauch), 1 9. 

Andrenosoma erythropyga (Wiedemann) 

Laphria erythropyga Wied., 1828, Auss. zweifl. Ins. 1 :509 
Esta especie pertence ao grupo daquelas em que a regiao pos- 

escutelar se apresenta nua. Curran (1931, Amer. Mus. Nov. 487), 
para as especies de Andrenosoma com a regiao pos-escutelar pilosa, 
propos uma nova denominai^ao, Pilica, que ao nosso ver separa mui- 
to bem aquele genero em dois agrupamentos. 

Caracteriza-se esta especie pela sua colora^ao geral preta e 
pela densa e fina pilosidade branca revestindo a cabe^a e as pernas; 
nos cantos postero-laterais dos segmentos do abdomen se encontra 
mancha de pruina cinza; o sexto e setimo segmentos abdominais sao 
amarelo-avermelhados, assim como a genitalia que e manchada de 
preto; primeira celula posterior aberta. 

Lima, Janeiro de 1939 (Weyrauch), 1 9. 

Andrenosoma xanthocncma (Wiedemann) 

Laphria xanthocnema Wied., 1828, Auss. zweifl. Ins. 1 :509 
Como a especie anterior esta tambem apresenta as calosidades 

pos-escutelares sem pelos. Os caracteres principals desta especie 
estao no pequeno comprimento das cerdas que formam o mistax; 
na cor avermelhada do abdomen; asas com manchas escuras, uma 
situada no centro se estendendo pela por^ao basal da celula discal, 
outra ocupando o quarto posterior onde escurece as nervuras trans- 
versais ai existentes; primeira celula posterior fechada e peciolada. 

Satipo, proximo de Huancayo, 650 metros (Paprzycki), 1 9 . 

MEGAPOD1NI 

Senobasis wcyrauchi Carrera 

Senobasis weyrauchi Carrera, 1952, Arq. Zool. 8:72 
Entre todas as especie do genero, esta se distingue facllmente 

pela colora^ao do abdomen amarelo-avermelhado com duas man- 
chas pretas arredondadas no dorso dos segmentos, sendo quatro no 
segundo e duas no terceiro e quarto, onde sao separadas, no quinto 
tais manchas estao reunidas e no sexto e setimo elas formam uma 
larga faixa transversal na por9ao anterior dos tergitos. 
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Bigot (1878, An. Soc. Ent. France, ser. 5, 8:416) descreveu 
Diogmites notatus da regiao amazonica baseado em um exemplar 
que nao tinha antenas, razao pela qual pos em duvida sua identifi- 
ca^ao. Os caracteres assinalados por Bigot para esta especie con- 
cordam em parte com os de weyrauchi. Entretanto Bigot assinala 
para sua especie tarsos pretos no apice e cerdas esbranqui^adas nas 
pernas posteriores, o que nao concorda com o material que estuda- 
mos. De qualquer modo, Diogmites notatus e uma especie que passa a 
pertencer, de agora em diante, ao genero Senobasis. 

Pucalpa, 200 metros (Weyrauch), I 5. 

Senobasis clavigera (Rondani) 

Astylum claviger Rond., 1850, Nuov. Annal. Sc. Nat. Bologna, ser. 3, 2: 185, 
T. 4, f. 8. 

Esta especie difere de tibialis Curran pela cor avermelhada das 
antenas e pelas marcacoes escuras das pernas. Parece muito pro- 
xima de analis Macquart, da qual diferencia-se apenas pela colora^ao 
dos ultimos segmentos abdominais que sao identicos aos anteriores 
e nao pretos. 

Tingo Maria, janeiro de 1947 (Weyrauch), 1 5. 

SAROPOGONINI 

Blepharepium vorax Curran 

Blepharepium vorax Curran, 1942, Bull. Amer. Mus. N. H. 80:53 
Nao encontramos elementos para uma separa^ao nitida entre 

esta especie e inca, ambas descritas por Curran de material proce- 
dente de varias regioes do Peru. As diferengas nas cores das pernas 
aproveitadas por Curran para distingao das mesmas numa chave 
dicotomica sao muito subtis e indicam, desde logo, uma igualdade 
especifica. Acredita esse autor que vorax tenha certa rela^ao com 
subcontradum Walker, do Amazonas, mas pelo conhecimento que 
temos desta especie podemos dizer que ha entre ambas uma afini- 
dade bastante remota, pois subcontradum apresenta a metade ante- 
rior do abdomen amarelo e a posterior preto-brilhante. A semelhan^a 
que encontramos nesta especie sao mais evidentes com secabile ou 
com coardatum, das quais se distingue pela colora^ao escura das 
pernas e do abdomen e, em parte, pela colora^ao das asas. 

Iquitos, janeiro de 1929 (E. Le Moult.), 8 $ $ e 2 9 ? ; Misch- 
nyan, 1933 (E. Le Moult.), 2$ $ e 1 9 ; Satipo, Huancayo, 1944 
(Paprzycki), 1 9 ; Vale Chanchamayo, 800 metros, fevereiro de 1939 
(Weyrauch), 1 8. 
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Blepharepium luridum Rondani 

Blepharepium luridum Rond. in Truqui, 1848, Stud. Ent. 1 :89 
Esta especie se distingue das suas congeneres pelos seguintes 

caracteres: manchas laterals do mesonoto amarelo-cinza e nao divi- 
didas pela pruina cinza da sutura transversa; um par de cerdas 
dorso-centrais posteriores desenvolvidas; tibias do primeiro par de 
pernas avermelhadas como as restantes; os dois primeiros articulos 
das antenas avermelhados e o terceiro preto, com pequenas cer- 
das nos tres-quartos basais da borda dorsal, 

Iquitos, Janeiro de 1929 (E. Le Moult.), 1 $ . 

Phonicocleptes langei Carrera 

Phonicocleptes langei Carrera, 1947, Pap. Avuls. 8:268 

£ interessante a distribui^ao geografica desta especie, antes co- 
nhecida unicamente do Sul do Brasil, no Estado do Parana. 

Iquitos (E. Le Moult), 1 $. 

Diogmites castaneus (Macquart) 

Dasypogon castaneus Macq., 1838, Dipt. exot. 1, 2:35 

Esta especie e caracteristica pela coloragao castanho-averme- 
Ihada do seu corpo, havendo no abdomen pilosidade amarelo-aver- 
melhada mais ou menos longa. E uma especie que se inclui entre 
aquelas do genero nas quais as faixas longitudinais do mesonoto 
nao tern contraste nitido com a cor do fundo. 

Iquitos, Janeiro de 1929 (E. Le Moult.), 2 ? 2 . 

ASILINAE 

ASILINI 

Mallophora leucothrica, n. sp. 

$. — Comprimento do corpo 14 mm; da asa 15 mm. 

Cabega: face castanho-brilhante, com esparsa pilosidade bran- 
ca lateral; mistax composto de cerdas brancas em cima e pretas nos 
lados; fronte castanho-escura, com pilosidade amarela nas margens 
oculares e base das antenas; calo ocelar castanho-escuro, pouco pro- 
nunciado e com pelos esbranqui^ados; vertice preto, com alguns 
pelos esbranqui^ados; occipicio revestido de pruina cinza-amarelada 
e pilosidade da mesma cor; barba branca e abundante; probdscida 
preta; palpos castanhos com densa pilosidade esbranquigada e cer- 
das pretas por baixo; antenas com os dois primeiros articulos cas- 
tanhos e curtos pelos pretos; o terceiro falta 
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Torax castanho-enegrecido, com pilosidade amarelada, densa 
nos lados do pronoto, mais esparsa sobre o mesonoto e pleuras; na 
margem anterior do pronoto ha alguns pelos pretos, como tambem 
nas margens laterals do mesonoto e na esternopleura; cerdas pretas 
e curtas: tres pre-suturais, tres supra-alares e tres pos-aiares; es- 
cutelo recoberto de longa pilosidade branca; regiao pos-escutelar 
castanha. 

Pernas: coxas castanhas, com pilosidade branca e cerdas pre- 
tas, sendo que nas posteriores so se encontra pilosidade preta; o 
resto das pernas sao castanhas com cerdas pretas; nos femures existe 
superiormente alguma pilosidade branca, sendo nos posteriores mais 
abundantes; pilosidade preta em todas as pernas. 

Asas levemente castanhas em toda a sua superficie, urn pouco 
mais acentuado na margem anterior; primeira celula posterior um 
pouco estreita na margem; halteres castanhos, com o capitulo en- 
fuscado. 

Abdomen preto; no dorso dos tergitos a pilosidade e curta e 
preta, nos lados e longa e esbranqui^ada da mesma forma que nos 
esternitos; cerdas laterals do primeiro segmento pretas; genitmia 
preta, com esparsa pilosidade branca em mistura com preta. 

Holotipo 5, Lima, abril de 1949 (P. Aguilar), depositado na 
cole^ao do Departamento de Zoologia, sob o numero 23.875. 

Discussdo taxionomica — Especie proxima de scopifer (Wie- 
demann) da qual se distingue pelas cerdas dos palpos que sao bran- 
cas superiormente; pela ausencia de faixa longitudinal mediana no 
mesonoto; pela disposi^ao da pilosidade branca do abdomen que 
reveste os lados dos tergitos, mas nao forma faixas transversals, 
pelas tibias posteriores que sao entumecidas e densamente pilosas. 

Mallophora vorax Curran 

Mallophora vorax Curran, 1941, Journ. N. Y. Ent. Soc. 49:278 

Desta especie so foi descrito o $ procedente de Lima. Da mes- 
ma localidade encontramos a $ que constituira o alotipo da especie. 
Diferencia-se do $ unicamente pela cor da pilosidade da genitalia 
que e inteiramente preta; no mais os seus caracteres concordam inte- 
gralmente com os da diagnose original. 

Alotipo $, Lima (P. Aguilar), depositado na cole?ao do De- 
partamento de Zoologia, sob o numero 23.876. 

Mallophora aria Curran 

Mallophora aria Curran, 1941, Journ. N. Y. Ent. Soc. 49:276 

Iquitos, janeiro de 1929 (E. Le Moult.), 1 $. 
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Mallophora inca Curran 
Mallophora inca Curran, 1941, Journ. N. Y. Ent. Soc. 49:273 
Os caracteres de um unico exemplar concordam com os da diag- 

nose original desta especie, exceto na colora^ao da pilosidade da 
cabe^a e do torax que ao envez de ser amarela e vermelha; o mistax 
tambem apresenta algumas cerdas vermelhas, o mesmo acontecendo 
com a pilosidade dos palpos. 

Pucalpa, Rio Ucayali, 200 metres (Weyrauch), 1 9. 

Mallophora bassleri Curran 

Mallophora hassleri Curran, 1941, Journ. N. Y. Ent. Soc. 49:273 
Santa Rosa, Rio Chinchipe, 160 metros, julho de 1947 (Wey- 

rauch), 1 9. 

Mallophora dana Curran 

Mallophora dana Curran, 1941, Journ. N. Y. Ent. Soc. 49:274 
Esta especie apresenta alguma semelhan9a com fusca Bromley, 

da qual, entretanto, se distingue pelo brilho azul-metalico dos seg- 
mentos abdominais e pela pilosidade amarela muito menos densa ai 
existente; nas margens posteriores, lateralmente, dos segmentos 6-7 
encontram-se cerdas pretas que sao inexistentes em fusca. 

Tingo Maria, 670 metros, Janeiro de 1947, 1 $. 

Mallophora tibialis Macquart 

Mallophora tibialis Macq., 1838, Dipt. exot. 1, 2:85 
Esta especie apresenta varia^ao de cor nas cerdas e pelos. As- 

sim, as cerdas do mistax podem ser inteiramente pretas ou em mis- 
tura com cerdas amarelas; a pilosidade das coxas anteriores as ve- 
zes e toda preta, as vezes em mistura com pelos amarelos muito 
abundantes. 

O exemplar do Peru que examinamos apresenta o mistax todo 
preto, coxas anteriores com raros pelos amarelos e abdomen com 
pelos pretos so no segundo segmento. Este ultimo carater e discor- 
dante dos outros especimes de nossa cole^ao, onde o segundo seg- 
mento abdominal e revestido de pelos amarelos ou ruivos. 

Tingo Maria, 670 metros, outubro de 1946 (Weyrauch), 1 9. 

Eccritosia barbata (Fabricius) 
Asilus barbatus F., Mant. Insect. 2:358 
Esta especie se distingue das outras do genero por apresentar 

pilosidade preta no escutelo e na regiao facial compreendida entre o 
mistax e as antenas. 

San Alejandro, 300 metros (Weyrauch), 1 $. 
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Promachina trapezoidalis (Bellardi) 

Protnachus trapezoidalis Bell., 1861, Sagg. Ditt. Messic. 2:28, T. 2, f. 4 
Os exemplares examinados concordam com os caracteres assi- 

nalados na diagnose original desta especie. Em nosso material, en- 
tretanto, verificamos que o mistax e constituido de abundantes cer- 
das amarelas com algumas pretas, principalmente nos lados da aber- 
tura bucal; que o escutelo tambem apresenta pelos pretos em mistura 
com amarelos; que a primeira celula posterior e muito estreita. 

Pucalpa, 200 metros (Weyrauch), I $ ; Tingo Maria, 670 me- 
tres, maio de 1947 (Weyrauch), 1 ?. 

Dasypogon annularis F., 1805, Syst. Antl. 171 
Esta especie se caracterisa pela pruina cinza das margens la- 

terals e posterior do mesonoto que, ligada com a pruina cinza da 
sutura transversa, forma dois aneis no prescuto. No resto dos ca- 
racteres ela se assemelha a nigripes, distinguindo-se pelas cerdas da 

face e do mistax que sao totalmente pretas e nao em mistura com 
pelos amarelos; pela pruina cinza das pleuras; pela colora^ao das 
tibias posteriores que sao amarelas na metade basal, exceto na ex- 
tremidade anterior que e preta como a metade apical, 

Tingo Maria, 670 metros, dezembro de 1947 (Wiedemann) 

Asilus himantocerus Wied., 1828, Auss. zweifl. Ins. 1 :447 

Um unico exemplar que examinamos, apesar do seu precario 
estado de conservagao, foi identificado como himantocera por com- 
para^ao com os especimes que possuimos do Brasil. 

Tingo Maria, 670 metros, dezembro de 1947 (Weyrauch), 1 § . 

Promachina annularis (Fabricius) 

Fig. 1 — Asa de Promachina annularis (Fabricius) 

Glaphyropyga himantocera (Wiedemann) 
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Giaphyropyga aristata Carrera 

Glaphyropyga aristata Carrera, 1950, Dusenia 1 :29 

Esta especie e muito pr6xima de pollinifera Carrera, mas facil- 
mente distinguivel pelo comprimento muito grande da arista ante- 
nal e pelas marca^oes escuras das asas. O exemplar examinado esta 
danificado, nao possuindo o terceiro articulo da antena, o que difi- 
culta a identificagao precisa da especie. A marcagao das asas, en- 
tretanto, nao nos permite duvidar seja ela aristata, embora o abdo- 
men mostre uma disposi^ao de cores aparentemente igual a polli- 
nifera. Para se distinguir esta especie de hirrtantocera, que apresenta 
as asas com a mesma mancha escura, deve-se recorrer ao compri- 
mento da arista, a coloragao das pernas e as manchas escuras da 
mesopleura e esternopleura. Alem disso, a pruina que reveste as 
pleuras e amarela em aristata e cinzenta em himantocera. 

Tingo Maria, Rio Huallaga, 700 metros, agosto de 1947 (Wey- 
rauch), 1 $. 

Erax amazonicus Bromley 

Ernx amazonicus Bromley, 1934, Bull. Amer. Mus. N. H. 66:359 
£ esta uma das maiores especies de Erax que conhecemos. Ela 

foi descrita de um exemplar $ capturado no Estado de Minas Ge- 
rais, Brasil, Como a sua identifica^o nao nos ofereceu qualquer du- 
vida, podemos considera-la como uma especie de distribui?ao geo- 
grafica bem ampla. 

Lima, Laguna de Villa, Janeiro de 1949 (P. Aguilar), I 9. 

Erax parphorus Walker 

Erax Parphorus Walker, 1851, Insect. Saunders., Dipt. 1 :127 

Esta especie e muito aparentada como obscurus Macquart e 
com ela podera ser confundida se nao se tomar em considera^ao a 
cor das tibias anteriores e medianas que sao inteiramente pretas e 
nao testaceo-escuras, a cor preto-brilhante do abdomen e nao fosca, 
bem como a menor quantidade de pelos brancos esparsos pelos seg- 
mentos abdominais. 

Tingo Maria, 670 metros (Weyrauch), 1 9. 

Erax aibicans, n. sp, 

3 9. — Comprimento do corpo 22 mm; das asas 18 mm. 
Cabe^a: face revestida de penugem branca e com uma calosidade 

pouco maior que a metade do seu comprimento total; sobre a calo- 
sidade facial se encontra 0 mistax que e denso e composto de cer- 
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das e pe'os brancos; fronte recoberta de pruina cinzenta, tendo nos 
lados um tufo de grosses pelos brancos; calo ocelar pouco proemi- 
nente e com numerosos pelos brancos; vertice com alguns pelos bran- 
cos laterals; occipfcio revestido de pruina cinzenta e com densa pilo- 
sidade esbranqui^ada, sobressaindo-se, dentre esta, na margem 
ocular, algumas cerdas tambem brancas; barda densa e branca; pro- 
boscida preto-brilhante e com alguns pelos brancos inferiormente; 
palpos pretos e com pilosidade branca; antenas pretas, com curta 
pilosidade branca nos dois prirneiros articulos; o primeiro artlculo 
duas vezes o comprimento do segundo, o terceiro fusiforme, pouco 
menor que o primeiro; arista duas vezes o comprimento do terceiro 
articulo. 

T6rax: protorax com cerdas e pelos brancos; mesonoto casta- 
nho com uma larga faixa mediana castanho-escura dividida longitu- 
dinalmente por uma linha de cor castanha; esta faixa estreita-se pos- 

:• v; . .. . 
2 

Fig. 2 — Asa de Erax albicans, n. sp. 

teriormente e termina muito antes da sutura pre-escutelar; as faixas 
laterals sao obsoletas e distinguiveis apenas pela sua tonalidade mais 
escura; pilosidade curta e preta na metade anterior, exceto nos la- 
dos dos calos umerais e lateralmente onde e branca e pouco maior; 
a pilosidade da metade posterior do mesonoto e preta e longa, des- 
tacando-se as cerdas dorso-centrais que sao pretas em mistura com 
outras brancas; cerdas laterals brancas, sendo duas pre-suturais, 
uma supra-alar e tres pos-alares; escutelo revestido de pruina casta- 
nho-amarelada, com cerdas e pelos pretos e brancos misturados; re- 
giao pos-escutelar revestida de pruina castanho-amarelada; pleuras 
recobertas de pruina castanho-amarelada com fina pilosidade bran- 
ca; cerdas metapleurais numerosas e brancas. 

Pernas: coxas com a mesma pruma das pleuras e abundante 
pilosidade branca nas anteriores, mais escassa nas coxas restantes; 
femures pretos com cerdas e pelos brancos; tibias anteriores e me- 
dianas avermelhadas, com o quarto apical escuro e revestidas de 
pelos e cerdas brancas; tibias posteriores tambem avermelhadas, mas 
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de modo uniforme e mais escuras que as anteriores, com cerdas e 
pelos brancos; tarsos castanho-escuros, com pelos brancos e cerdas 
pretas e brancas. Garras pretas, pontiagudas; pulvilos amarelos. 

Asas (fig. 2) hialinas, com uma grande mancha central escura 
que se estende ao longo das nervuras, deixando regioes Claras na 
celula costal, na por^ao posterior das celulas apicais e posteriores e 
em grande parte da celula anal; alula hialina; ramo posterior da 
terceira nervura longitudinal terminando pouco antes do apice da 
asa; duas subraarginais; pnmeira celuia posterior estreitada no meio 
devido as curvas formadas pelo ramo posterior da terceira nervura 
longitudinal e primeira mediana. Halteres amarelos. 

Abdomen preto, com as margens laterals e posterior de cada 
tergito revestidas de pruina cinza; o setimo tergito e completamente 
recooerto de pruina cinzenta; nos tres pnmeiros tergitos existe longa 
pnosidade branca que e mais aDundante nos lados; nos tergitos res- 
tantes esta pnosidade e menor; nas regioes tergais distuuidas de 
pruina cinza lia pnosidade preta; venire totaimente revesnoo de 
pruina e fina pilosidade branca. Genitalia (figs. 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 
preta, pouco brilliante, com pnosidade branca. 

A $ difere do $ pelos seguintes caracteres: cerdas dorso-cen- 
trais somente de cor preta; escutelo com a pnosidade dorsal de cor 
branca predominante; asas mais Claras, quase completamente Ina- 
linas, navendo apenas um leve escurecimento ao longo das nervuras; 
senmo e oitavo tergitos abdominals preto-bnlhantes; genitalia pe- 
quena, sendo o oitavo tergito pouco mais longo que o setimo. 

Holotipo^, Pachacamac, proximo de Lima, abril de 1951 
(Weyraucn;; alotipo $ e paratipo $, Quebrada Verde, Lima, aDril 
oe 1^49 (p. Agunar), depositados na coiegao do Departamento de 
z,ooiogia, sod os numeros 23.884 e 23.880, exceto o paratipo qtTe toi 
oevoiviuo a coiefao da Umversidade de oao Marcos em Lima. 

Discussao taxionomica — Esta especie assemelha-se a Asilus 
longiusculus Walker, 1855, em cuja sucinta diagnose nao ha refe- 
rencia a intensa pilosidade branca do corpo em geral e ao escure- 
cimento central das asas, tao caracteristico dos machos. A forma da 
face e a ausencia de pelos nas calosidades laterals da regiao p6s- 
escutelar nao permitem a inclusao desta especie no genero Asilus. 
Excetuando-se os caracteres da genitalia masculina, ha uma apa- 
rente semelhan^a desta especie com as do genero Proctacanthella 
Bromley, 1934. Neste genero, os machos apresentam forceps supe- 
riores alongados e voltados para cima, enquanto que em nossa espe- 
cie os forceps superiores sao curtos e de forma globosa. 
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Erax albicans, n. sp. 
pjg 3 — Vista lateral da porgao apical do abdomen do $ ; Fig. 4 — Vista interna 
da placa lateral da genitalia do $ ; Fig. 5 — Vista lateral do 9.° tergito da genx- 
talia do $ ; Fig. 6 — Vista ventral do 9." esternito, plaoas laterals e aedeagus; 
Fig 7 _ Vista lateral do aedeagus; Fig. 8 — 8.' esternito e 8.° tergito do $ . 

(As figuras 4, 6 e 7, 5 e 8, respectivamente na mesma escala). 
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Erax pumiius Walker 

Erax pumiius Walker, 1855, List Dipt. Brit. Mus. 7, supl. 3 :640 

Os caracteres do nosso material concordam com os assinalados 
na diagnose original para esta especie, exceto nos minimos deta- 
Ihes que passamos a referir. Walker indica para as tibias a cor aver- 
melhada basal e em grande extensao da superficie interna; nos espe- 
cimes que examinamos a cor testacea envolve totalmente os tres- 
quartos das tibias, sendo apenas o quarto apical preto. 0 mistax 
dos machos desta especie e branco com algumas cerdas pretas em 
cima, sendo o das femeas inteiramente branco. 

Quebrada Verde, Lima, novembro de 1949 (P. Aguilar), 1 $ 
e 1 $ . 

Eicherax ricnotes (Engel) 

■Neoeristicus ricnotes Engel, 1930, Kpnowia 8:461 

Entre as especies de Eicherax, distingue-se ricnotes principal- 
mente pela presen^a de quatro cerdas na borda do escutelo ao envez 
de duas. 

Tingo Maria, 670 metros, novembro de 1947 (Weyrauch), 1 9 . 

Anormostus iopterus (Wiedemann) 

Asilus iopterus Wied., Auss. zweifl. Ins. 1 :438 

E esta a unica especie do genero e sua distribuigao geografica 
pela America do Sul e bastante ampla. 0 principal carater que dis- 
tingue Anormostus dos outros generos da tribo Asilini e a presen9a 
de cerdas na borda superior do terceiro articulo antenal. Outros ca- 
racteres genericos, de valor secundario, e que no conjunto servem 
para caracterisar o genero sao os seguintes; gibosidade facial pou- 
co pronunciada; terceiro articulo antenal fusiforme; arista pequena, 
nao maior que o terceiro articulo; calo ocelar com cerdas pequenas; 
cerdas do mesonoto desenvolvidas, inclusive as dorso-centrais; pros- 
terno isolado do pronoto; margem escutelar com cerdas; tibias com 
pilosidade compacta e abundante; basitarsos entumecidos; garras 
pontiagudas; pulvilos e empodios desenvolvidos; asas com duas ce- 
lulas sub-marginais; nervuras R4 e R5 urn pouco divergentes na 
margem da asa, terminando a R5 alem do apice; a bifurcagao dessas 
nervuras esta situada alem do apice da celula discal; regiao pos- 
escutelar pilosa; abdomen com abundante pilosidade, mas sem cer- 
das diferenciadas nas margens posteriores dos tergitos; genitalia do 
$ pequena, no mesmo sentido do abdomen; forceps superiores de- 
senvolvidos; genitalia da 9 conica e muito curta. 
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Como caracteres especificos podem ser assinalados os seguin- 
ies: intense brilho azul-metalico por todo corpo; fortes reflexos vio- 
laceos nas asas; densa pilosidade prateada na superficie posterior 
das tibias anteriores e medianas; mesonoto com faixas longitudinals 
pretas separadas por pruina branca; densa pilosidade branca no 
segundo e terceiro segmentos abdominais. 

San Alejandro, 300 metres, junho de 1947 (Weyrauch), 1 9 . 

Ctenodontina maya, n. sp. 

$ 9 . — Comprimento do corpo 13 mm; da asa 11 mm. 

Cabe^a: face preta, revestida de pruina amarela, mais clara 
sobre a calosidade facial; mistax constituido por numerosas cerdas 

9 

mm 

Fig. 9 _ Perna posterior do $ de Ctenodontina maya, n. sp. 

brancas e pretas situadas sobre a calosidade da face e nos lados da 
abertura bucal; por^ao plana da face com pilosidade branca; fronte 
revestida com a mesma pruina da face, tendo lateralmente, proximo 
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a margem ocular, pilosidade preta; calo ocelar com duas cerdas 
pretas, pequenas; v6rtice com a mesma pruina da fronte; occipicio 
preto, com pruina amarela e pilosidade preta superiormente; a pi- 
losidade da margem ocular inferior e amarelada; barba amarela; 
proboscida preta e com pilosidade amarelada em baixo; palpos pre- 
tos com pilosidade preta; antenas pretas, com pelos e curtas cerdas 
pretas nos dois primeiros articulos; o terceiro falta. 

Torax; protorax com pruina amarelada e fina pilosidade da 
mesma cor; mesonoto com tres faixas longitudinais pretas, muito 
pouco separadas; a mediana e urn pouco mais larga anteriormente 
e tern no meio uma linha de pruina clara apenas perceptivel; esta 
faixa nao se estende pelo pronoto e termina antes da sutura pre- 
escutelar; as faixas laterals tern a forma de duas manchas alonga- 
das e estao separadas pela pruina amarelada da sutura transversa; 
calos umerais pretos; margens laterals e posterior do mesonoto com 
pruina amarelo-escura se estendendo por entre os umeros e faixas 
laterals; pilosidade preta, mais longa posteriormente; cerdas pretas; 

10 

Fig. 10 — Vista lateral do abdomen do $ de Ctenodontina maya, n. sp. 

duas pre-suturais, duas supra-alares e uma p6s-alar; dorso-centrais 
desenvolvidas posteriormente; escutelo revestido de pruina amarelo- 
escura e com fina pilosidade preta dorsal; regiao p6s-escutelar re- 
vestida de pruina amarelada; pleuras recobertas de pruina amare- 
lada, com mancha castanha na mesopleura e alguma pilosidade preta 
proximo aos espiraculos anteriores; no resto das pleuras a pilosi- 
dade e amarelada; metapleura sem cerdas, mas com alguns pglos 
amarelos, 

Pernas (fig. 9): coxas revestidas de pruina amarelada e com 
abundante pilosidade branca, havendo nas coxas anteriores tamb^m 
pilosidade preta; femures anteriores e medianos pretos na metade 
superior e amarelos na inferior; pilosidade preta nas regides escuras 
e amarela nas regioes claras; todas as cerdas sao pretas; femures 
posteriores pretos, com pilosidade preta e nao muito entumecidos; 
na metade apical destes femures existe uma proje^ao onde estao in- 
seridos pequenos espinhos pretos; alguns pelos amarelos se encon- 
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tram posteriormente; as cerdas sao pretas; tibias anteriores e me- 
dianas amarelas com o apice preto; cerdas pretas; pilosidade ama- 
rela mais ou menos longa em baixo, preta e curta superiormente; 
tibias posteriores amarelas, exceto nos tres-quartos apicais da su- 
perficie anterior onde e preta; cerdas pretas; pilosidade preta nas 
regides escuras e amarela nas regioes claras; tarsos das pernas 
anteriores castanho-claro, exceto o basitarso que e amarelo; cerdas 

Fig. 11 — Vista ventral da genitalia da $ de Ctenodontina may a, n. sp. 

e pelos pretos; tarsos das pernas medianas castanhos, urn pouco 
mais claro no basitarso, com cerdas e pelos pretos; tarsos poste- 
riores pretos, com cerdas e pelos pretos, exceto nos tres articulos 
basais onde ha alguma pilosidade amarela. 

Asas com leve tonalidade castanha, sem escurecimento algum 
consequente de microtriquia; nervulagao identica a da especie tipo, 
pectinatipes Enderlein. Halteres ocraceos. 

11 
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Abdomen (fig. 10) preto, com pruina cinza-amarelada sobre os 
tres primeiros segmentos e sobre o sexto e setimo, sendo no quarto 
e quinto muito esparsa; pilosidade amarela, mais ou menos longa 
nos lados dos tergitos 1-2 e 6-7; a por^ao dorsal dos tergitos e 
mais escura que as margens e apresenta pilosidade preta; margem 
posterior dos tergitos 2-3, lateralmente, com uma fileira de cerdas 
amarelas; cantos externos do primeiro tergito com abundante pilo- 
sidade amarela; ventre com pruina semelhante a do dorso e com 
fina pilosidade amarelada, muito escassa no quarto e quinto ester- 
nitos, onde quase nao se encontra pruina. Genitalia moderadamente 
grande, preto-brilhante, com cerdas e pelos pretos, 

A $ assemelha-se ao $, mas os seus femures posteriores sao 
lisos, nao apresentando a calosidade espinhosa que se encontra no 
outro sexo. 

Holotipo s, Tingo Maria, Rio Huallaga, 700 metres, abril de 
1940 (Weyrauch); alotipo 9, Tingo Maria, 670 metros, abril de 
1947 (Weyrauch). O holotipo foi depositado na colegao do Depar- 
tamento de Zoologia sob o numero 23.886 e o alotipo na cole^ao 
do Prof. Dr. W. Weyrauch. 

Discussdo taxionomica: — Distingue-se esta especie de pecti- 
natipes Enderlein, pelos seguintes caracteres: pilosidade lateral da 
fronte preta; palpos pretos com pilosidade preta; pruina amarelo- 
escura no torax; faixas longitudinais do mesonoto pretas; pilosidade 
do abdomen amarelada; sexto e setimo tergitos revestidos de prui- 
na amarela; femures e tarsos posteriores pretos, sendo os femures 
anteriores e medianos e as tibias posteriores com estensas regioes 
pretas e nao inteiramente amarelas; base das tibias posteriores ama- 
relas; femures posteriores menos entumecidos e com a proje^ao espi- 
nhosa menor; tibias posteriores nao tanto encurvadas quanto as de 
pectinatipes. 

ABSTRACT 

In a small collection of Asilidae from Peru, received for identification, three 
new species have been found and described in this paper: Mallophora leucothrica 
from Lima, Erax albicans from Pachacamac and Quebrada Verde, ne'ar Lima, 
and Ctenodontina may a from Tingo Maria, Huallaga River. Remarks on the re- 
mainder of the collection are also made. 
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Ha tres meses, o amigo e colega sr. Mario Autuori, biologista 
no Instituto Biologico de Sao Paulo, obsequiou-me com dois Totes 
de formigas cefalotineas, que Ihe tinham sido enviadas da Colombia, 
onde foram apreendidas como praga do cafeeiro e das arvores de 
sombra dos cafezais. O exame deste material provou tratar-se de 
uma especie, pertencente ao genero Paracryptocerus Emery, de- 
vendo ser colocada no grupo de angustus do subgenero Harnedia 
M. R. Smith. Cumpre-me agradecer ao sr. Autuori o privilegio de 
poder estudar esta especie inedita, cuja descri^ao dou a seguir. 

A presente especie e proxima de Paracryptocerus (//.) texanus 
(Santschi, 1915), da qual se distingue a operaria pelos ombros 
distintos, livres da expansao lateral do pronoto, pelos.femures angu- 
losos, nao fusiformes, pela face superior do pos-peciolo quase plana, 
apenas convexa; o soldado pelo disco cefalico alongado e profunda- 
mente escavado; a femea pela configuragao" oval do disco cefalico, 
as asas urn tanto escurecidas d a marca^ao cromatica do primeiro 
tergito do gaster; o macho pela coloraijao do funiculo e as asais 
escurecidas (o macho de texanus me e conhecido apenas atraves da 
descri^ao original de M. R. Smith, 1947). 

OperAria (holotipo) — Comprimento total 4,2 mm; compri- 
mento da cabega na linha mediana (do bordo do clipeo ao bordo 

(*) Seminario Sto. Antonio, Agudos, S. P. 
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occipital) 1,00 mm; comprimento do torax (medida de Weber) 1,19 
mm. Colorido geral: negro; apice das mandibulas, escapes, tlbias, 
tarsos, pontas dos denticulos toracicos e pedunculares, ferrugineos. 
Carenas frontais ferrugineas, em parte semidiafanas. Lobos antero- 
laterais do gaster com uma mancha ferrugineo-ocracea alongada. 
Funiculos enfuscados, especialmente na metade apical. Configura- 
^ao geral e contornos como na figura 1. 

Cabe^a subopaca, subquadrada; o comprimento maximo igual 
a distancia interocular. Mandibulas finamente rugosas. Bordos das 
carenas frontais indistintamente crenuladas, com uma fileira de cer- 
das grossas, levantadas e curtissimas que se prolonga ate o angulo 
interno do lobo occipital. Bordo lateral da cabe9a, atras da curva- 
tura anterior, reto, pouquissimo levantado acima dos olhos pouco 
salientes. Angulos posteriores da cabega obliquamente truncados e 
inconspicuamente crenulados. Face superior ligeiramente convexa 
no disco, finamente pontilhada, com relevo de pequenas rugas entre- 
la^adas, formando malhas, havendo na escava9ao de cada malha 
uma escama decumbente, alongada, com lustre dourado. Face infe- 
rior mais lustrosa, com micro-escultura semelhante, porem com o 
relevo de rugas e malhas menos aparente, especialmente na parte 
posterior. 

Torax subopaco, urn tanto mais longo do que largo (50:45), 
com a face dorsal moderadamente convexa. Ombros destacados, nao 
incorporados na crista saliente e denticulada do bordo lateral do 
protorax. Sutura promesonotal nao aparente. Mesonoto, de cada 
lado, com urn dente agudo saliente. Sutura mesoepinotal mais ou 
menos distinta, pouco desenvolvida, especialmente no disco. Bordo 
lateral da face basal do epinoto com tres dentes salientes, o ante- 
rior retangular, o medio e o posterior agudos, o ultimo tambem 
um pouco levantado. Face declive do epinoto, em perfil, mais ou 
menos destacada da face basal, nao formando ambos uma curva- 
tura contlnua. Escultura e pilosidade do dorso toracico como na 
face superior da cabe9a. Face declive finamente pontilhada e sem 
escamas. Lados do torax com finas estrias longitudinals i. 6 hori- 
zontais, as escamas decumbentes confinadas a por9ao p6stero-ven- 
tral. Coxas anteriores sem rugas e estrias conspicuas. Femures pos- 
teriores, vistos de tr^s, formando um Angulo de v^rtice arredondado 
e sem carena transversal, na metade da face superior. Femures e 
tibias opacas, finamente pontilhadas, com escamas alongadas, de- 
cumbentes, densas e de lustre dourado. 

Pedunculo subopaco. Face superior de ambos os segmentos 
esculpida como o dorso do torax. Peciolo com estrias longitudinals 
latero-ventrais e dois tuberculos diminutos no bordo antero-superior. 
Pos-peciolo com a face dorsal pouco convexa, um tanto achatada 
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Paracryptocerus (H.) coffeae, n. sp. 
Fig. I — Operaria; Fig. 2 — Soldado; Fig. 3 — Femea; Fig. 4 — Macho, cabe^a 

vista de frente; Fig. 5 — Soldado, disco cefalico visto de cima. 
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no disco. Ambos os segmentos com urn espinho recurvado de cada 
lado. 

Gaster subopaco, ovoide, com o lado anterior chanfrado no 
meio. Os lobos antero-laterais salientes, arredondados, com os bor- 
dos estreitamente carenados. O primeiro tergito g^strico mais longo 
do que largo (60:51), com escultura e pilosidade semelhante a do 
dorso do torax, porem com as rugas e malhas predominantemente 
longitudinais, mais finas e mends distintas. A metade posterior com 
uma faixa estreita, mediana e longitudinal, desprovida de escamas. 
O primeiro esternito gastrico com finas rugas longitudinais nos 
lados. Cerdas grossas e levantadas ao longo dos bordos do primeiro 
tergito e na parte exposta dos tergitos e esternitos 2-4 do gaster. 

Soldado (paratipo) — Comprimento total 5,4 mm; compri- 
mento da cabe^a na linha mediana 1,4 mm; comprimento do torax 
1,5 mm. Colorido, em geral, como na operaria, com exce^ao das 
seguintes particularidades: mandibulas e dentes toracicos enfusca- 
dos; femures ferrugineos; por^ao do disco cefalico, que se estende 
por sobre os escrobos antenais, em parte ferruginea; primeiro ter- 
gito gastrico nos angulos posteriores com uma mancha fusco-ferru- 
ginea, menos distintamente esbogada, menor e muito mais escura 
do que a mancha nos angulos anteriores. Configura^ao geral e con- 
tornos como nas figuras 2 e 5. 

Cabe^a subopaca, urn pouco mais longa do que larga (68:64). 
Mandibulas rugosas. Disco cefalico em forma de pires, subovoide, 
profundamente escavado, com os bordos bem levantados e incons- 
picuamente crenulados, com chanfradura semicircular acima das 
mandibulas, e com o bordo posterior reto a subconcavo, formando 
de cada lado um angulo obtuso com os bordos laterals convergentes. 
Fundo do disco, imediatamente atras da area clipeana nao bem de- 
marcada, com uma bossa mediana distinta. Lobos occipitais com an- 
gulo obtuso, crenulados e carenados, prolongando-se a carena na face 
lateral em dire^ao a margem superior do olho, sem, contudo, alcan- 
ga-la. Nao ha carena distinta entre as bochechas e a face inferior da 
cabega. 6cciput escavado no meio. Disco cefalico densamente ponti- 
Ihado e coberto de grandes foveolas redondas e escamiferas. Face 
inferior mais lustrosa, coberta de grossas rugas entrelagadas. Em 
perfil a margem superior do disco curva^se para baixo acima das 
mandibulas. 

Torax subopaco, sua largura maxima subigual ao comprimento 
maximo (61:63), Pronoto muito mais largo do que o mesonoto; 
seu bordo anterior convexo no meio, e um tanto concavo nos lados; 
os angulos anteriores da parte lateral saliente agudos e dentiformes, 
os lados subparalelos ate ao nivel da carena transversal do pronoto, 
que e forte, aguda, ligeiramente crenulada, sendo estreitamente inter- 
rompida no meio. Atras da carena transversal os lados do pronoto 
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convergem para o mesonoto. Sutura promesonotal obsoleta, exceto 
nos lados. Em perfil, o pronoto e mesonoto formam urn angulo sub- 
reto, cujo vertice e a carena transversal. Mesonoto piano, com urn 
lobo forte, angular e saliente em ambos os lados. Sulco mesoepino- 
tal profundamente impresso. Face basal do epinoto ligeiramente 
convexa em sentido transversal, com os angulos anteriores rombos, 
havendo nos lados urn dente forte e saliente e nos angulos poste- 
riores outro dente, menor e urn tanto levantado. Face declive per- 
pendicular a face basal. Lados do torax escavados em sentido lon- 
gitudinal. Tegumento do dorso do torax reticulado-rugoso e foveo- 
lado, da face declive finamente pontilhado, dos lados finamente pon- 
tilhado, havendo malhas rugosas espagadas nos tergitos laterals do 
protorax e rugas irregulares, ocasionais e esparsas no resto. Patas 
como na operaria. 

Pedunculo e gaster como na operaria; c gaster, porem, mais 
longo (75:57). 

Escamas decumbentes, douradas e longas como na operaria, 
sendo urn pouco mais curtas nas foveolas do disco cefalico. Uma 
filelra de cerdas levantadas e grossas rente ao bordo do disco cefa- 
lico ate ao nivel dos olhos, onde desce para o lado e se estende ao 
lobo occipital. Cerdas inclinidas e espagadas nas pernas. 

Femea (paratipo) — Comprimento total 7,2 mm; comprimento 
da cabega na linha mediana 1,48 mm; comprimento maximo do torax 
1,93 mm. Configuragao geral e contornos como na figura 3. Seme- 
Ihante ao soldado, do qual difere pelos caracteristicos da casta e as 
particularidades seguintes: 

Mancha testacea nos angulos posteriores do primeiro tergito 
gastrico muito conspicua, maior do que a mancha nos angulos an- 
teriores. 

Disco cefalico urn pouco mais longo (72:63), pouco escavado 
e com os bordos muito menos levantados, especialmente na metade 
posterior que e perfeitamente plana e limitada por uma carena 
aguda e horizontal. Ocelos pequenos, situados em cavidades, cujo 
diametro nao difere do das foveolas maiores do disco cefalico. 

Carena transversal do pronoto menos forte, com interrupgao 
larga no meio, e tornando-se obsoleta nos lados. Escudo um tanto 
lustroso, foveolado. Escutelo com relevo de rugas entrelagadas e 
densas que encerram foveolas escamiferas. Face basal do epinoto 
muito estreita, com um dente obtuso nos lados e outro menor e 
mais obtuso ainda no angulo posterior. Pleurito inferior do meso- 
torax com uma bossa subdentiforme. Face declive ligeiramente con- 
cava, finamente retlculo-pontilhada, quase lisa. Tergitos laterals do 
protorax e mesopleuritos foveolados. Femures posteriores fusifor- 
mes, nao formando angulo na metade do lado superior. 
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Segmentos pedunculares com os denies laterals muito menores 
e mais grosses. Face ventral do pedolo sem estrias longitudinals 
distintas. 

Gaster subopaco. O primeiro tergito mais longo do que o torax 
(104:80) e perto de duas vezes mais longo do que a sua propria 

10 

Paracryptocerus (H.) coffeae, n. sp. Macho 
Fig. 6 — Asa anterior; Fig. 7 — Genitalia, lado dorsal; Fig. 8 — Asa posterior; 
Fig. 9 — Paramero e volsela, lado interno; Fig. 10 — Edeago, visto de lado; 
Fig. 11 — Genitalia, vista de lado; Fig. 12 — Genitalia, vista de baixo. Fig. 13 — 

Edeago, visto de baixo. 

largura (104:62), Escultura como no soldado, porem com as rugas 
finas limitadas ao quarto anterior do primeiro tergito. Escamas 
douradas menores e mais finas, permeadas de cerdas levantadas 
que tambem ocorrem esporadicamente no pedunculo, nas patas e 
no torax. Primeiro esternito finamente pontilhado, quase liso. 
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Asas como no macho (figs. 6, 8), enfuscadas, as nervuras 
marron-escuras, o pterostigma negro. Nervuras do campo apical me- 
nos obsoletas. Nervura cubital transversal presente. As asas, em 
repouso, atingem a extremidade posterior do gaster. 

Macho (paratipo, n. 337) — Comprimento total 5,7 mm; com- 
primento da cabega na linha mediana 0,77 mm; comprimento do 
torax 1,61 mm. Colorido geral negro; bordo masticatorio das man- 
dibulas, funiculos, tibias e tarsos, bordos apicais dos escleritos gas- 
tricos, marron; valvulas genitais testaceas. 

Cabe^a (fig. 4) subopaca; mais larga do que longa, a distan- 
cia entre os olhos maior do que o comprimento na linha mediana 
(34:32). Mandibulas fina e densamente pontilhadas. Bordo mas- 
ticatorio com dente apical e subapical e dois menores distintos. 
Clipeo abaulado, sua face anterior perpendicularmente elevada atras 
das mandibulas, sua face posterior a angulo reto e transversalmente 
convexa. Fronte com leve impressao mediana em frente do ocelo 
antero-medio. Carenas frontais fortemente divergipdo para tras, nao 
alcan^ando o nivel do bordo posterior dos olhos. Olhos grandes e 
convexos, seu diametro maximo urn pouco menor do que a metade 
do comprimento mediano da cabega (14:32). Ocelos conspicuos, em 
rJevo no vertice. Angulos occipitais obtusos, quase arredondados, 
marcados por leve carena horizontal, Bordo occipital quase reto. 
Tegumento fina e densamente pontilhado e reticulado, com espar- 
sas rugas longitudinais na fronte, transversais entre a fronte e a 
base dos olhos, servindo uma destas rugas como prolongamento das 
carenas frontais. Face inferior com as rugas mais irregulares e en- 
trelagadas. Antenas filiformes, o escapo duas vezes mais comprido 
do que o primeiro articulo do funiculo (6:13). Articulos 2-11 sub- 
iguais em comprimento, aumentando em grossura para o apice. Ar- 
ticulo apical uma vez e meia mais comprido do que o segmento pre- 
cedente. O espa^o e o primeiro articulo sao glabros. 

Torax subopaco. Pronoto com carena transversal fraca, porem 
distinta, a cujo nivel os lados possuem um denticulo saliente. Bor- 
dos laterals do pronoto divergindo para tras. Escudo abaulado, 
com os sulcos de Mayr profundamente impresses e as suturas para- 
psidais aparentes. Epinoto inerme com os angulos posteriores da face 
basal arredondados e carenados. Tegumento fina e densamente pon- 
tilhado-reticulado, havendo no pronoto e no escutelo malhas forma- 
das por rugas entrelagadas. Escudo com rugas espa^adas, mais ou 
menos longitudinais no meio. Os sulcos entre os escleritos do escudo 
e entre o escudo e o escutelo atravessados por carenas diminutas mas 
agudas e espa^adas. Lados do torax e face basal do epinoto com 
rugas grossas carenadas e irregulares. Face declive finamente pon- 
tilhada, havendo na parte superior algumas carenas verticals es- 
pa^adas. 
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Peciolo subcilindrico, aproximadamente tao longo quao largo, 
finamente pontilhado, havendo na face superior e nos lados rugas 
finas e longitudinais e, entre estas, outras transversais, formando 
malhas alongadas. Lados com bossa pouco saliente e obtusa, na 
metade anterior. Pos-peciolo um pouco mais curto do que largo, ha- 
vendo em cada lado, perto do bordo anterior, um denticulo agudo 
e recurvado. Escultura da face superior como no peciolo, porem sd- 
mente com rugas longitudinais. Pace ventral com estrias longitudi- 
nais mais pronunciadas. 

Gaster fusiforme, finamente reticulado e bastante lustroso. 
Cabega e torax com abundantes cerdas longas, flexuosas e le- 

vantadas, de cor marron-avermelhada. Pelos mais curtos e esparsos 
e semidecumbentes na gaster; pelos curtos e decumbentes nas pa- 
tas. Pubescencia fina e curta nos articulos funiculares 2-12. 

Asas escurecidas, como nas figuras 6 e 8, semelhantes as da 
femea, porem curtas, nao atingindo, em repouso, a extremidade do 
gaster. 

Aparelho genital como nas figuras 7, 9, 10, 11, 12 e 13, 

Distribuiqao — So conhego o material da localidade-tipo, onde 
esta formiga se destaca entre os insetos daninhos aos cafezais. 

Holotipo — Operaria, proveniente da Colombia: Cundinamar- 
ca, Tibacuy, Granja Cafetera "Alberto J. Williamson", eleva^ao 
1500 m, capturada aos 13 de mar^o de 1952 pelos srs. Sixto Vargas 
Bernel e Rafael Gonzalez Mendoza. Ninho em ramo verde de ca- 
feeiro (Coffea arabica L.). Na colegao do autor, sob o n. 335. 

ParAtipos — 48 operarias, 3 soldados, 17 femeas e 4 machos, 
alem de um bom numero de larvas e pupas das mesmas castas, per- 
tencentes a duas colonias capturadas em data e local identicos aos 
do holotipo. Na colegao do autor sob os ns. 335 e 337; a metade 
deste material se encontra na colegao do Institute Biologico de Sao 
Paulo. 

Variaqao — Os especimes examinados concordam em todos os 
caracteres essenciais com as descrigoes precedentes. Os seguintes 
fenomenos de varia^ao individual merecem men^ao explicita: 

O tamanho das operarias varia entre 3,9 a 4,7 mm. O desen- 
volvimento dos denticulos laterais do pronoto e pouco constante. Em 
geral ha tres dentinhos distintos, de cada lado, sendo os dois pri- 
meiros muito proximos um do outro, podendo, as vezes, fundir-se 
parcialmente pela base. Entre os denticulos anteriores e o posterior 
ha um diastema consideravel, que, as vezes, e crenulado, fazendo 
com que aparegam aqui varios denticulos secundarios, sempre me- 
nores que os anteriores. O primeiro dente da face basal do epinoto 
e geralmente retangular, mas tambem pode ser obtuso. 
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Os poucos soldados, que examinei, medem de 5,2 a 5,4 mm. 
Num individuo, o dente posterior da face basal do epinoto e urn 
pouco mais grosso, nao levantado, mas projetando horizontalmente 
para o lado. 

O tamanho das femeas varia entre 6,9 a 7,2 mm. 
Etologia — E de esperar que os descobridores da presente es- 

pecie nao tardem em divulgar dados preciosos e interessantes a res- 
peito dos sens habitos. Limito-me, por conseguinte, a salientar alguns 
fatos que me foram comunicados por intermedio do sr. Mario 
Autuori. 

Os ninhos de Paracryptocerus coffeae encontram-se dentro de 
ramos verdes tanto do cafeeiro como de varias especies de arvores 
de sombra nos cafezais de Tibacuy. Consistem de galerias longas 
que resultam da remogao do tecido medular no interior dos galhos 
vivos. A presen^a dos ninhos parece constituir um grande prejuizo 
para a planta atacada, e, se a escavagao e feita por P. coffeae, tor- 
na-se este a primeira praga agricola conhecida da tribo das formi- 
gas cefalotineas,. Entretanto quer parecer-me que a causa da praga 
necessita verificagao ulterior. Pois, entre o material recebido, pro- 
veniente de duas colonias, obtidas diretamente dos ninhos, havia 
tambem varias operarias e larvas de uma especie de Brachymyrmex, 
ainda nao identificada. Este fato nao so parece indicar uma convi- 
vencia no mesmo ninho, uma especie de simbiose ainda nao eluci- 
dada, mas tambem deixa aberta a possibilidade de Brachymyrmex 
- sp. ser o autor original da perfuragao dos ramos. E' uma possibi- 
lidade que convem examinar mais de perto, 

Nota sistemAtica — Nos meus trabalhos anteriores sobre a 
tribo Cephalotini (1951, 1952) fiz uso da configura^ao dos femu- 
res posteriores, como carater diferencial na separagao de subgene- 
ros e grupos de especies de Paracryptocerus, especialmente para a 
casta das operarias. Se ate entao a ado^ao deste criterio nao envol- 
via nenhuma dificuldade, nao pode deixar de gerar alguma confu- 
sao com a descoberta da presente especie, que, sendo sem duvida 
membro do subgenero Harnedia e do grupo angustus, apresenta, 
contudo, nas operarias e nos soldados, femures posteriores que nao 
sao fusiformes, mas antes angulosos. A reforma necessaria das cha- 
ves de identifica^ao publicadas nos meus estudos precedentes sera 
feita num trabalho sinoptico e revisionario do grupo de Paracrypto- 
cerus angustus, do subgenero Harnedia, ja em preparo. 
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ABSTRACT 

This paper contains the description of a new species, Paracryptocerus {Har- 
nedia) coffeae, from Tibacuy, Cundinamarca province, Colombia, where it was 
recently discovered as a serious pest of the coffee plantations. 
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I — INTRODUgAO 

Em 1950, publiquei no "Boletim da S.A.I.C., de Pernambuco", 
(1) uma lista de oito especies de Flebotomos ocorrentes em cinco 
Estados do Nordeste, indicando tambem, as localidades onde ha- 
viam sido coligidas. Nesse trabalbo, chamei a aten§ao para o fato 

(*) Service Nacional de Malaria. Laboratorio Regional em Recife, Per 
nambuco. 
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de que algumas das especies entao mencionadas, eram pela pri- 
meira vez assinaladas nos respectivos Estados, as quais torno a me 
referir aqui: 

Em Pernambuco — F. fischeri, F. evandroi, F. squamiventris, 
F. migonei. 

Em Alagoas — F. whitmani. 
Em Sergipe — F. squamiventris. 
Na Paraiba — F. squamiventris. 
Em R. G. do Norte — F. longipalpis. 
No Ceara — F. whitmani e F. squamiventris. 

Tres novas referencias terei de acrescentar a essa lista: a) a 
ocorrencia de F. shannoni em Recife; b) a de F. migonei, na Pa- 
raiba; c) e a de F. intermedius, tambem na Paraiba. 

Neste trabalho seguirei a orienta^ao adotada no que publiquei 
nos "Anais da Sociedade de Biologia de Pernambuco", em 1949 (2), 
mencionando, sucessivamente, cada uma das especies que o objeti- 
vam, e os seus respectivos caracteres morfologicos mais importantes. 
Esta conduta, como ja tive oportunidade de referir, visa deixar do- 
cumentada a nossa literatura sobre a fauna do Nordeste. 

Mau grado repetidas pesquisas, sob diversas formas, para obter 
os machos das especies F. fischeri e F. squamiventris, haverem sido 
infrutiferas, obstando aqui figurar ambos os sexos, nao quero mais 
adiar essa publica^ao, como venho fazendo, por esse motivo. E de 
acentuar o capricho da ausencia dos machos dessas especies em 
capturas volumosas, em local onde nao so machos de F. whitmani 
abundam como as femeas daquelas especies se encontram. 

0 escasso material de F. baduelensis, obriga-me, tambem a so 
figurar a femea respectiva. 

Notas adicionais, sumarias, de ordem biologica serao acres- 
centadas, assim como a distribuigao geografica atual das especies 
referidas, sera tambem, incluida. 

2. AS ESPfiCIES E SEUS PRINCIPAIS CARACTERES 

Flebotomus migonei Franfa, 1920 

(Estampa I) 

Especie de vasta distribuigao geografica, desde a Venezuela 
ate a Argentina, foi encontrada no Brasil, segundo Pessoa & Bar- 
retto (3), em Sao Paulo, Parana, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
no Distrito Federal. Assinalei (1) sua presen9a no Estado de Per- 
nambuco, em Pesqueira e Quipapa (*). 

(*) Na viagem que fiz a fronteira do Paraguai, coletei em Foz do Iguassu, 
em Novembro de 1945, 1 macho dessa especie, com isca de cavalo. 
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Estampa I — Flebotomus migonei Franga, 1920 
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O material que obtive constou de 15 machos e 2 femeas coleta- 
dos em Quipapa, com isca animal, de cavalo e de 1 macho obtido 
em galinheiro. Em Pesqueira foi capturado 1 macho, com isca ani- 
mal de cavalo. 

F. migonei e uma especie de porte medio, os especimens medi- 
dos nao ultrapassando 2,1 mm de comprimento. As asas (Est. I, 
fig. 3), medem 1.2 a 1.4 mm. de longo, por 0.42 a 0.48 mm. de largo, 
0 indice alar (alfa/beta) varia entre 1.6 e 2.0, Os palpos, (Est, I, 
fig. 5) que sao longos de 500 a 650 micra, tern sempre o III arti- 
culo menor do que o V, observando-se, entretanto, que o indice pal- 
pal varia de quatro formas: 1.2.4.3.5, 1.4.2,3.5, 1.2.3.4.5 e 1.2 
(3.4)5. As duas primeiras variances ja haviam sido assinaladas por 
Costa Lima (4). 

A genitalia do macho, que mede cerca de 400 micra, (350 a 
375), apresenta os seguintes caracteres: segmento distal da gona- 
pofise superior com 4 espinhos, sendo 1 terminal; 2 implantados 
fronteiri^os, na distancia das tres quartas partes posteriores do seg- 
mento e o quatro anterior; o ultimo situado para traz, aproximada- 
mente na metade do segmento. Segmento proximal, com pequeno 
tuberculo na base, de que saem 5 a 7 cerdas delicadas e curtas. Go- 
napofise intermediaria com dupla encurva^ao, sendo, por isso, com- 
parada ao "pesco^o de cisne". Gonapofise inferior urn pouco mais 
curta do que o segmento distal da gonapofise superior, (Est. I, figs. 
1 e 2). Os espiculos medem 350 a 400 micra e a pompeta, 100 a 
125 micra, dando a rela^ao de 3.1 a 4.0. A genitalia feminina tern a 
espermateca nao segmentada, lisa, cilindrica e estreita, com a ex- 
tremidade arredondada; o corpo segue-se ao ducto sem limite dis- 
tinto. As medidas variam em torno de 44 micra de comprimento por 
6 micra de largura. (Est. I, fig. 5). 

F. migonei nao deve ser especie de muito larga distribui^ao 
pelas diversas zonas fisiograficas dos Estados do Nordeste. Na 
Costa, nunca foi encontrado, ocorrendo no interior, afastado, em 
local humido de estreito vale fluvial (Quipapa), coabitando com 
o F. intermedius, que tambem, s6 tern sido observado, aqui, na zona 
mais humida dos Estados de Pernambuco e da Paraiba (*). 

Flebotomus evandroi Costa Lima & Antunes, 1936 

(Estampa II) 

Desta especie, descrita por Costa Lima e Paulo Antunes, em 
1936, sobre material oriundo de Mecejana, no Ceara, e de Espla- 
nada, na Baia, (5), ha noticia, de haver sido coletada em Russas 

(*) Na ja referida viagem que fiz as Fronteiras do Brasil com o Paraguai, 
coletei F. intermedius em Foz do Iguassu, em Guaira e na confluencia do rio 
Amambai com o Parana. 
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ainda no Ceara (6). Pessoa e.Barreto (op. cit.) referem (pg. 167) 
a sua ocorrencia em Minas Gerais, no entanto, no sen "Catalogo 
dos Flebotomos Americanos", Barretto (7), em data posterior, nao 
consigna esse Estado na area geografica da especie. Comprovei a 
sua existencia em Pernambuco, em 1946, a proposito havendo pu- 
blicado uma pequena nota nos "Anais da Sociedade de Biologia 
de Pernambuco" (8). 

Foram capturados 61 especimens, sendo 55 machos e 6 fe- 
meas, no domicilio ou em torno das casas, pousados nas imediagoes 
de galinheiros. Somente foi encontrada na Varzea do Capibaribe, 
nas terras dos antigos Engenhos Sto. Amarinho e Sao Francisco, 
proximo do Recife, em capturas procedidas nos meses de Maio e 
Junho de 1946. Em Julho de 1951, coletei 161 Flebotomos em tron- 
co de arvores, em dias seguidos, no mesmo local, sem encontrar um 
unico exemplar da especie, todo o material obtido constando de 
F. whitmani. 

O tamanho de F. evandroi varia nos seguintes limites: os ma- 
chos medem 2.7 a 3.1 mm. de comprimento, enquanto que as femeas 
mal atingem os 2.5 mm. (2.0 a 2.5). As asas (Est, II, fig. 3) tern de 
1.8 a 2.1 mm. de longo, por 0.5 a 0.6 mm. de largo, verificando-se 
indices alares de 1.2 a 1.6. Os palpos (Est. 11, fig. 4), medem 605 
a 731 micra de comprimento, podendo o indice palpal se apresen- 
tar das tres seguintes formas: 1.4.2.3.5., 1.2.4.3.5. e 1(2.4)3.5. 
Costa Lima & Antunes (Op. cit.), na describe original, referem ape- 
nas o indice 1.4.2.3.5, que, na realidade, e carater dominante, veri- 
ficado em 50% dos exemplares que examinei. 

Genitalia do macho, (Est. II, figs. 1 e 2). No segment© distal 
da gonapofise superior veem-se 4 espinhos fortes, todos situados 
em pianos diferentes, sendo o primeiro terminal, o segundo subter- 
minal, o terceiro equidistante deste e do ultimo, que fica situado no 
meio do orgao, Costa Lima & Antunes (op. cit.) dizem que "perto 
do espinho apical, ha uma fina cerda espinhosa pouco perceptivel". 
No material examinado observei, em dois especimens, como que um 
espinho supranumerario, mas inserido entre o segundo e o terceiro 
espinhos normais. E' dificil afirmar se e realmente um espinho ou 
uma cerda grossa, nao restando duvida, entretanto, quanto ao seu 
carater excepcional. 

O segment© basal da gonapofise superior apresenta duas es- 
truturas caracteristicas: a) uma cerda muito longa inserida no meio 
do articulo, a qual, nao obstante, cai frequentemente durante os 
processes de montagem; b) um tufo de cerdas finas em numero de 
6 a 8, inseridas em uma prega na base do segmento. 

Gonapofise intermediaria com uma por9ao basal larga, apro- 
ximadamente triangular, e a metade distal estreita, afilada para o 
apice e fortemente quitinisada, estando, alem disso, revestida de 
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finos e curtos pelos. Essas duas metades separam-se por uma linha 
bem nitida. A gonapofise inferior e mais longa do que o segmento 
basal da gonapofise superior, e apresenta numerosas cerdas per- 
manentes no ter^o apical. 

Espicuos medindo 312 a 338 micra; pompeta com 150 a 200 
micra; relagao: 1.6 a 2.0; gubernaculo triangular e fortemente qui- 
tinisado. 

A espermateca da femea tem o corpo de forma bem caracteris- 
tica, que Pessoa & Barreto comparam a isolador de fio eletrico; lem- 
bra, tambem, o cogumelo, Phallus impudicus; o corpo pende do con- 
duto que e mais grosso no ponto de uniao, nitidamente delimitado. 
Cabe^a comprida, com finos pelos, mergulhada profundamente no 
corpo. (Est. II, fig. 5). 

Como referi atraz, o material aqui descrito foi coligido den- 
tro ou nos arredores de habitagoes, na Varzea, subiirbio do Recife, 
nao sendo encontrada a especie em numerosas capturas feitas no 
campo, em isca animal ou em tronco de arvores, quer em localida- 
des visinhas com situagao ecologica analoga, quer no proprio sitio 
das primeiras capturas, mas a ceu aberto, em troncos de arvores. 

Essa preferencia de F. evandroi pelo domicilio, ja fora assina- 
lada por Costa Lima & Antunes (op. cit.) ao descreverem a especie, 
ambos havendo coletado o material original, quer em Macejana, 
Ceara, quer em Esplanada, Baia, dentro de casa, o que parece cons- 
tituir caracteristica especifica, tanto mais importante quanto disso 
resultando maior proximidade as fontes de infecgao, significara 
maior facilidade a provavel transmissao da Leishmaniose. 

Fiebotomus shannon! Dyar, 1929 

(Estampa III) 

F. shannoni e especie de larga distribuigao geografica, ocor- 
rendo desde o suleste dos Estados Unidos (Alabama, Mississipi e 
North Carolina) (9), ate o sul do Brasil, onde, segundo Pessoa & 
Barretto (op. cit.), ja foi assinalado nos seguintes Estados: Ceara, 
Para, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais e Parana. 

O material que tenho a vista, foi coligido em Pacoti e Sao Be- 
nedito, no Ceara, assim como em Brejo de Macacos, arrabalde do 
Recife, Pernambuco, Estado em que nao fora ainda assinalado. Ma- 
chos e femeas foram coletados em isca animal, em isca humana e 
pousados em troncos de arvores. 

Em Brejo de Macacos, onde tenho feito capturas frequentes, a 
partir de Outubro de 1949, so pude encontrar 6 exemplares, dos 
quais 2 machos e 4 femeas, o que atesta a pouca frequencia da espe- 
cie, ja ressaltada por Galvao & Coutinho (10). O material do Ceara, 
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Estampa III — Flebotomus shannoni Dyar, 1929 
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constou de 2 machos e 1 femea, de isca humana, e 1 macho de isca 
animal. 

F. shannoni pode ser considerado especie de grande porte, pois 
mede 3 mm. e mais de comprimento (femeas 2.5 a 2.8 mm. e ma- 
chos 2.7 a 3.1 mm.). Palpos medindo 540 a 580 micra, preponde- 
rando o indice 1.4.3.2.5 sobre 1.4.2.3.5. (3:1). Barretto <& Coutinho 
(11) observaram constancia do indice 1.4.3.2.5, em material de Sao 
Paulo (Est. Ill, fig. 4). Asas longas de 2.0 a 2.2 mm. por 0,65 a 
0.68 mm. de largo. Indice alar (alfa/beta) variavel entre 2.5 e 2.8 
(Est. Ill fig. 3). 

Genitalia do macho (Est. Ill, fig. 1 e 2), provida de quatro 
espinhos longos no segmento distal da gonapofise superior, dos 
quais: um terminal, um sub-terminal e dois medianos, estes inseri- 
dos aproximadamente no mesmo nivel; segmento basal da mesma 
gonapofise, estreito, sem estruturas peculiares, Gonapofise interme- 
diaria, com a metade basal larga e quadrangular e o resto, distal, 
estreito formando-se um cotovelo ao nivel de uniao das duas meta- 
des, em cujo angulo, inferior, existem cerdas finas e curtas. A me- 
tade afilada mostra, tambem, cerdas curtas enristadas para traz, 
implantadas na face superior, mas em alguns exemplares do Recife, 
tais cerdas tern comprimento duplo e somente vestem o quarto dis- 
tal da gonapofise. Gonapofise inferior, mais curta que o ramo basal 
da gonapofise superior. Espiculos tres vezes mais longos do que a 
pompeta (375-450 micra: 125-150 micra). 

Genitalia da femea com a espermateca longa, medindo 77 mi- 
cra por 17 de largura; e sacciforme, e as paredes do corpo sao deli- 
cadas, enrugando sob a a^ao dos reativos nas preparagoes cora- 
das; cabega provida de finos pelos; ductos curtos e separados do 
corpo por uma linha transversa (Est. Ill, fig. 5). 

E provavel que F. shannoni venha a ser capturado em Alagoas, 
Paraiba e Rio Grande do Norte, em situagao ecologica analoga a 
das matas de Brejo de Macacos, sobretudo mais encontradiga nos 
dois primeiros Estados. 

Flebotomus fischeri Cesar Pinto, 1926 

(Estampa IV) 

Esta especie, que somente agora e assinalada no Nordeste, foi 
descrita por Cesar Pinto em 1926, sobre femeas coligidas em Bu- 
tantan, Sao Paulo (18). 

Segundo Pessoa & Barretto (op. cit.) ocorre nos Estados da 
Baia, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Sao Paulo, Minas Gerais e 
Rio Grande do Sul, isto e, no Brasil Ocidental e Meridional. O nos- 
so achado implica em admitir mais ampla distribuigao geografica 
para o setentriao, pelo menos na cunha nordestina oriental. 
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O material aqui registado, consta de 5 femeas coletadas em 
Brejo de Macacos, municipio do Recife, sendo 4 procedentes de cap- 
turas com isca animal de cavalo e 1 capturada em isca humana, oca- 
sional, enquanto se verificava uma armadilha instalada no campo. 

A escassez do material denota, inegavelmente, sua raridade 
tanto assim que outros colecionadores nao na tinham encontrado e, 
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Estampa IV — Flebotomus fischeri Cesar Pinto, 1926 

eu mesmo, desde 1949 venho trabalhando nesse local com rendimen- 
to tao minguado. Como ja disse, foi esse o motivo porque nao pu- 
bliquei, antes, essas notas. 

— Das cinco femeas coletadas, sao os seguintes os sens prin- 
cipais caracteres. Comprimento total do corpo entre 2.1 e 2.3 mm. 
As asas medem 1.6 a 1.7 mm. de comprimento por 0.45 a 0.52 mm. 
de'Iargura Indice alar (alfa/beta) variavel entre 1.5 a 2.0 (Est. IV, 
fig. 1). Coutinho & Barretto (19) referem os valores 2.1 a 3.5 para 
femeas de Sao Paulo. 
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Os palpos (Est. IV, fig. 2) sao longos, variando as dimensdes 
entre 676 e 737 micra. Em todos os cinco especimens medidos, obser- 
vei a constancia do indice palpal 1.4.2.3.5. Cesar Pinto (op. cit.) 
menciona para a femea o indice 1.4.(2.3)5, enquanto o do macho 
pode se apresentar de duas maneiras: 1.4(2.3)5 ou 1.4.3.2.5, os 
quais tambem foram observados por Coutinho & Barretto (op. cit.), 
em femeas. 

O carater apontado por Costa Lima (op. cit.), como sendo, na 
epoca, aquele pelo qual a especie "mais facilmente se pode determi- 
nar", isto e, "uma fileira de 7 a 9 pequenos dentes espagados, do 
apice ate quasi o meio do femur", ja hoje, com pequenas variagdes, 
encontra-se tambem em mais tres especies: F. pessdai, F. damas- 
cenoi e F. spinosus. Alias, ja Antunes (20) observara que tais den- 
tes dispoem-se na metade proximal e nao apical. No material estu- 
dado, notou-se a presenga de 5 a 7 dos referidos espinhos (Est. IV, 
fig. 3). 

A espermateca (Est. IV, fig. 4), do tipo cujo corpo nao e 
segmentado, lembra urn hissope, com a peculiaridade de que o cor- 
po e dividido em duas porgoes: uma, terminal, de maior diametro; 
outra, proximal, mais estreita. A parte terminal e rugosa, achatada 
e provida de finos pelos com pequena dilatagao na extremidade, 
conforme verificaram Coutinho <& Barretto (op. cit,). A metade pro- 
ximal e lisa e mais larga que o seu proprio comprimento. O esper- 
moduto comega amplo, circular, em forma de taga, para receber o 
corpo da espermateca cujo diametro e maior, debordante; estreita- 
se distalmente, e bastante quitinisado e curto. 

As medidas de quatro especimens, deram os seguintes resul- 
tados: 

Largura do corpo na porgao terminal .... 17 a 22 micra 
Largura do corpo na porgao proximal .... 17 
Comprimento total    22 
Diametro do espermoduto ao receber o corpo 

da espermateca  11 a 12 
Diametro do espermoduto na sua parte media 5 a 6 
Comprimento do espermoduto  33 

Evidentemente, o numero de capturas realizadas no local onde 
a especie ocorre, se bem que assaz numerosas, nao tiveram a con- 
tinuidade anua que pudesse conduzir a conclusao segura acerca da 
sua incidencia real, como fizeram Coutinho & Barretto (21) no mu- 
nicipio de Sao Paulo. Confrontando, entretanto, o resultado das 
capturas procedidas em Brejo de Macacos, onde o F. whitmani e 
abundante e a especie em causa foi encontrada, nao ha negar que 
F. fischeri e, sem duvida, raro nessa Regiao. E o que posso con- 
cluir, a vista de 365 exemplares de F. whitmani contra 5 de F. fis- 
cheri, coligidos no mesmo sitio. 
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Flebotomus squamiventris Lutz & Neiva, 1912 

(Estampa V) 

Foi esta uma das tres especies descritas por Adolfo Lutz e 
Artur Neiva, em 1912, nas Memorias do Institute Oswaldo Cruz, 
(15) tendo como localidade tipica o Estado do Para. 

Especie de ampla distribuigao geografica, e mencionada por 
Pessoa & Barretto (op. cit.) sua ocorrencia na Colombia, Venezuela, 
Guianas Holandeza e Franceza, no Peru e no Brasil onde se encon- 
tra nos Estados do Para, Amazonas, Mato Grosso e Baia, 

O material a que essas notas se refere, proveio dos Estados 
de Pernambuco, Sergipe, Paraiba e do Ceara, coletado pela seguin- 
te maneira: 88 femeas obtidas em isca animal e pousadrs cm tron- 
cos de arvores na Varzea e em Brejo de Macacos, nos arredores do 
Recife, Pernambuco; 1 femea capturada dentro de casa, em Brejo 
de Macacos; 3 femeas coligidas em isca animal, em Mussumagro, na 
Paraiba; 1 femea pegada da mesma maneira, em Neopolis, Sergipe, 
e 25 femeas capturadas em isca humana em Pacoti, Ceara. 

A dificuldade em coletar os machos de F. squamiventris e fato 
notorio. Lutz & Neiva (op. cit.) descreveram a especie baseados em 
femeas, de que "receberam muitas do Dr. Peryassu no Para". Na 
Guiana Franceza onde entre 1941 e 1946, Floch & Abonnenc (16) 
coletaram e identificaram 8112 flebotomos, somente obtiveram fe- 
meas dessa especie. Cesar Pinto (17) representa a genitalia de urn 
macho desenhada por Lutz, a qual Costa Lima (op. cit.) diz ser 
identica a "que se encontra no trabalho de Franca". Do minucioso 
trabalho de Cotsa Lima, sao essas duas as unicas referencias a ma- 
chos de F. squamiventris. Portanto, nao e extranhavel que entre 118 
especimens, apenas, que coligi, nao tenha encontrado urn so macho, 
nao deixando, todavia, de ser curioso o capricho biologico. 

As femeas de F. squamiventris sao de tonalidade clara. 0 com- 
primento total de 10 especimens tornados para estudo decorre entre 
2.9 e 3.3 mm. As asas (Est. V, fig. 5) sao longas, variando as me- 
didas entre 2.1 e 2.4 mm. de comprimento por 0.6 a 0.7 mm de lar- 
gura; a rela^ao entre alfa e beta oscila entre 2.2 e 3.3. A extensao 
dos palpos (Est. IV, fig. 6) vai de 566 a 665 micra, variando cada 
urn dos articulos nas seguintes medidas: 

I segmento 55 a 60 micra 
II " 192 a 214 " 

III " 203 a 275 " 
IV " 44 a 55 " 
V " 60 a 77 " 

Isto e, o indice palpal e igual a 4.5.2.3., invariavel nos exem- 
plares medidos. E interessante acentuar que, ao contrario de todas 
as especies ocorrentes nessa Regiao, o F. squamiventris tern o I ar- 
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ticulo palpal maior do que o IV, donde o indice correto, incluindo 
todos os segmentos, como e de praxe, deve ter a seguinte expressao: 
4.1.5.2.3. 

Cesar Pinto (op. cit.) menciona o "indice palpal: 1.4,5.3.2 
segundo Lutz e Neiva", referente ao trabalho da descrigao original, 
como se sabe, baseada em femeas, Mas isso nao e exatamente o que 
se ve do trabalho citado, Lutz & Neiva (op. cit.) registando o indi- 
ce palpal 4.5.3.2, sem fazer men^ao ao I articulo. E ainda Cesar 
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Estampa V — Flebotomus squamiventris Lutz & Neiva, 1912 

Pinto quern estabelece o indice 1.4.5.2.3. para as femeas observa- 
das por ele e descritas por Franga. 

As espermatecas (Est. V fig. 7) tern a forma de cacho de 
banana, na compara^ao de Costa Lima (op. cit.). Isto e, o corpo e 
formado de uma dezena de aneis embricados, a que se segue o ca- 
nal, rugoso em quasi toda sua extensao, terminando liso e assim se 
continuando pelo canal unico. 0 maior diametro do corpo e de cer- 
ca de 16 micra, enquanto que o canal tern mais ou menos 10 micra 
ao deixar aquele, alargando-se basalmente. A cabe^a e proeminen- 
te e dotada de pelos finos. 



102 PAPfilS AVULSOS Vol. XI — N.' II 

Flebotomos baduelcnsis Floch & Abonnenc, 1941 

(Estampa VI) 

Floch & Abonnenc descreveram em 1941, sob o nome de Phie- 
botomus yucatanensis baduelensis, a sub-especie que, mais tarde, em 
1944, foi considerada autonoma, a qual veio se juntar, como sino- 
nima, o F. villelai, descrito por Mangabeira Filho, em 1942 (3 e 7). 

Alem da patria de origem, a Guyana Franceza, ocorre na Vene- 
zuela (12) e no Brasil, nos Estados do Ceara, Para (13) e Amazo- 
nas (14). 

O material que serve para esta documenta^ao, consta de uma 
femea coletada em isca animal juntamente com 2 machos e 1 femea 
de F. longipalpis, em Itapipoca, no Ceara, em Abril de 1949. Dou, 
abaixo as dimensoes dos principals caracteres desse exemplar, com- 
parados aos que Floch & Abonnenc (12) estabeleceram na redescri- 
9ao da especie, para uma femea de tamanho medio: 

DIMENSOES DA FEMEA DE F. BADUELENSIS 

Orgdo 
De Itapipoca, Ceara 
Dimensoes em micra 

Segundo Floch & 
Abonnenc 

Dimensoes em micra 

Clipeo  150 119 
Cabega   223 210 
Torax   623 450 
Abdomen  1125 1188 
Comprimento total . 2125 1987 

Asas: 
comprimento .... 1775 1440 
largura   500 414 
comp./largura 3.5 3.4 

Palpos: 
I artlculo .... 27.5 28 

II " .... 82.5 78 
Ill " .... 126.5 123 
IV " .... 88.0 103 
V " .... 209.0 313 

Comprimento total . 533.5 645 
Espermateca: 

Comprimento .... 60 70-80 
largura   II 10 

Conforme as medidas acima, o indice palpal tanto do material 
descrito por Floch & Abonnenc, quanto da femea capturada em Ita- 
pipoca, e 1.2.4.3.5. (Est. VI, fig. 2). 

A espermateca da femea descrita, tern o corpo cilindrico, estrei- 
to, sem aneis, com as paredes lisas; a cabega e delicada com finos 
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pelos, o canal, que e muito delgado, implanta-se no corpo distinta- 
mente. (Est. VI, fig. 3). 

Visando obter mais material, em Maio deste ano, procedi a 
nova captura com isca animal em Itapipoca no local onde coligi a 

femea aqui referida, obtendo somente F. longipalpis, em numero de 
21 exemplares. Ao que parece, a especie, ali, nao e muito frequente. 

Em captura com isca animal procedida em Russinha, munici- 
pio de Gravata, Pernambuco, em Agosto de 1948, foram coletados 
dois machos de uma especie nao determinada, que estao sendo es- 
tudados. 

III. LISTA DAS ESPfiCIES DE FLEBOTOMOS DO NORDESTE, 
IDENTIFICADAS PELO AUTOR, REFERIDAS AOS ESTADOS E 

RESPECTIVOS MUNICIPIOS ONDE OCORREM 

Nessa lista, mencionarei apenas o material por mim coligido, 
em parte ja publicado e o restante aqui descrito. As duas importan- 
tes publica^oes do Laboratorio d& Parasitologia da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Sao Paulo, ja referidas, (3 e 7) en- 
feixam toda a bibliografia existente, nelas encontrando-se as indi- 
ca^oes alusivas a fauna americana. ate a data. 

1. Flebotomus baduelensis Floch & Abonnenc, 1941 

Estampa VI — Flebotomus baduelensis Floch & Abonnenc, 1941 

Flebotomus sp. 

Ceara: Itapipoca. 

2. Flebotomus evandroi Costa Lima & Antunes, 1936 
Pernambuco: Recife 
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3. Flebotomus fischeri Cesar Pinto, 1926 
Pernambuco: Recife 

4. Flebotomus intermedius Lutz & Neiva, 1912 (*) 
Pernambuco: Vitoria - Quipapa - Timbaiiba 
Paraiba: Alagoa Grande - Areia 

5. Flebotomus longipalpis Lutz & Neiva, 1912 
Pernambuco: Custodia - Olinda - Recife - Gravata 
Paraiba: Alagoa Grande - Caigara - Itabaiana 
Rio Grande do Norte; Arez - Sao Jose de Mipibu 
Ceara: Fortaleza - Independencia - Ipu - Ipueiras - Itapipoca - 

Saboeiro - Taua. 
6. Flebotomus migonei Franga, 1920 

Pernambuco: Pesqueira - Quipapa 
Paraiba: Alagoa Grande 

7. Flebotomus shannoni Dyar, 1929 
Ceara (**) : Pacoti - Sao Benedito 
Pernambuco: Recife 

8. Flebotomus squamiventris Lutz & Neiva, 1912 
Sergipe: Neopolis 
Pernambuco: Recife - Paulista 
Paraiba: Joao Pessoa 
Ceara: Pacoti. 

9. Flebotomus whitmani Antunes & Coutinho, 1939 
Alagoas: Maragogi - Porto de Pedras 
Pernambuco: Paudalho - Paulista - Recife - Igarassu - Jaboatao - 

Moreno - Sao Lourengo - Vitoria - Timbauba 
Paraiba: Joao Pessoa - Areia 
Ceara: Fortaleza - Ipu. 

10. Flebotomus sp. 
Pernambuco : Gravata. 

IV. DISTRIBUIQAO GEOGRAFICA DAS ESPfiCIES, REFERIDAS AS 
LOCALIDADES ONDE FORAM COLETADAS E RESPECTIVOS 

ESTADOS 

A. Estado de Sergipe 
Neopolis: F. squamiventris 

(*) Em "Flebotomos do Nordeste", que publiquei no "Boletim da S.A.I.C. 
de Pernambuco, Vol. XVII, n.0 3 e 4, pp. 186-191", em nota de rodape, mencio- 
nei a ocorrencia dessa especie em Foz do Iguassu e na foz do rio Amambai, mas 
o asterisco indicativo, no texto, foi colocado, por equivoco, sobre a especie lon- 
gipalpis. 

(*) Na publicagao ja acima referida, por equivoco, foi incluida a localidade 
Itapipoca entre aquelas onde ocorre o F. shannoni. 
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B. Estado de Alagoas 
Maragogi: F. whitmani 
Porto de Pedras: F. zvliitniani 

C. Estado de Pernambuco 
Custodia: F. longipalpis 
Igarassii (Cidade e Uzina Sao Jose) : F. whitmani 
Gravata (Russinha) : F. longipalpis e Flebotomus sp. 
Jaboatao (Socorro) : F, whitmani 
Moreno: F. whitmani 
Olinda: F. longipalpis 
Paudalho (Aldeia Velha) : F. whitmani 
Paulista: F. squamiventris e F. whitmani 
Pesqueira: F. migonei 
Quipapa; F. intermedius e F. migonei 
Recife (Brejo de Macacos) : F. fischeri, F. squamiventris, F. shan- 

noni e F. whitmani. 
Recife (Curado) : F. whitmani 
Recife (Engenho Santo Amarinho, Varzea) : F. evandroi e F. 

whitmani. 
Recife (Piedade) : F. longipalpis e F. whitmani 
Recife (Varzea) : F. squamiventris 
Sao Lourengo: F. whitmani 
Timbauba: F. intermedius e F. whitmani 
Vitoria (Uzina N. S. do Carmo) : F. intermedius e F. whitmani. 

D. Estado da Paraiba 
Alagoa Grande: F. intermedius, F. longipalpis e F. migonei. 
Caigara: F. longipalpis 
Itabaiana: F. longipalpis 
Joao Pessoa (Mussumagro, Gramame) : F. squamiventris e F. 

whitmani 
Areia: F. intermedius e F. whitmani 

E. Estado do Rio Grande do Norte 
Arez: F. longipalpis 
Sao Jose de Mipibu: F. longipalpis 

F. Estado do Ceara 
Fortaleza (Lagamar e Parangaba) : F. longipalpis e F. whitmani 
Independencia; F. longipalpis 
Ipu: F. longipalpis e F. whitmani 
Ipueiras: F. longipalpis 
Itapipoca: F. longipalpis e F. baduelensis 
Pacoti: F. squamiventris e F. shannoni 
Saboeiro: F. longipalpis 
Sao Benedito: F. shannoni 
Tana: F. longipalpis 
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V — SUMARIO 

Pela bibliografia compulsada, chegou-se a evidencia que nos seguintes Esta- 
dos do Brasil sao, pela primeira vez, assinaladas as respectivas especies de Fle- 
botomos. 

Em Serg'pc — F. squamiventris 
Em Alagoas — F. whitmani 
Em Pernambuco — F. fischeri, F. evandroi, F. squamiventris, F. shannoni, 

F. migonei 
Na Paraiba — F. migonei, F. intermedius e F. squamiventris 
No R. G. do Norte — F. longipalpis 
No Ceara — F. whitmani e F. squamiventris. 

Esses estudos iniciais tem a finalidade de tornar melhor conhecida a fauna 
psicodida do Nordeste, que ira sendo esclarecida em trabalhos futures. 

SUMMARY 

According to bibliography, the following species of Flebotomus were known 
in the States of Brazil here mentioned: 

Sergipe — F. longipalpis 
Alagoas — None 
Pernambuco — F. intermedius, F. longipalpis, F. whitmani 
Paraiba — F. longipalpis, F. whitmani 
Rio G. do Norte — None 
Ceara — F. haduelensis, F. brasiliensis, F. evandroi, F. intermedius, F. lenti, 

F. longipalpis, F. nordestinus, F. oswaldoi, F. rickardi, F. sallesi, F. 
shannoni. 

Now are reported in addition the following species in the corresponding 
States: 

Sergipe — F squamiventris 
Alagoas — F. whitmani 
Pernambuco — F. fischeri, F. evandroi, F. squamiventris, F. shannoni, F 

migonei 
Paraiba — F. intermedius, F. migonei, F. squamiventris 
Rio G. do Norte — F. longipalpis 
Ceara — F. squamiventris, F. whitmani. 
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UM NOVO GENERO DE PULGA DA FAMILIA 
ISCHNOPSYLLIDAE (SIPHONAPTERA) 

FOR 

Lindolpho R. Guimaraes 

Em 1920, Costa Lima (Rev. Sciencias, 4(2): 56, figs. 1,2) des- 
creveu uma nova especie de pulga encontrada no morcego Dirias 
albiventer (Spix), incluindo-a no genero Ischnopsyllus. Em seu 
tiatado "Arthropodes Parasitos e Transmissores de Doen^as" (Vol. 
I: 357, 1930), Cesar Pinto transferiu-a, embora com duvida, para 
o genero Hormopsylla. Costa Lima confirmou em 1938 (Rev. Med. 
Cirurg. do Brasil, n.? 2, Anno XLVI, p. 185) esta ultima posi^ao 
generica, chamando, porem, a atengao para varios caracteres que 
aproximavam sua especie de Ptilopsylla. De fato, o exemplar que 
serviu de base a descrigao original e que nos foi gentilmente cedido 
para estudo pelo Prof. Costa Lima, a quern muito agradecemos, re- 
vela caracteres tanto de Hormopsylla como de Ptilopsylla, diferen- 
ciando-se, porem, de ambos a tal ponto que somos levados a consi- 
dera-lo como representante de um novo genero. 

Rothschildopsylla, n. gen. 

Tuberculo "frontal" distinto, porem, pequeno. Regiao prean- 
tenal com cerdas pequenas e delicadas, sem faixa palida sub-mar- 
ginal. Dentes orais estreitos e de extremidade distal acuminada, 
principalmente o anterior. Processo genal largo, com extremidade 
arredondada. Olhos vestigiais distintos, transparentes e arredonda- 
dos, com uma cerda proximo a sua borda dorsal. Segundo segmento 
da antena cobrindo a base da clava. Maxilas pontudas. Extremida- 
des do ctenidio pronotal encurvadas levemente para frente. Sutura 
interna da mesopleura conspicua. Meso e metanoto de comprimento 
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sub-iguais. Metanoto e I e II tergitos abdominals com ctenideos 
conspicuos, cujos denies sao, porem, menores que os do ctenideo 
pronotal. Base dos tergitos e esternitos abdominais com fortes es- 
pessamentos transversais. VIII esternito do macho pouco modifi- 
cado. Cerdas antipigidiais normais. Cerdas dorsais das tibias nao 
formando um falso pente. Segmento V de todos os tarsos com qua- 
tro pares de cerdas laterals. 

Tipo do genero: Ischnopsyllus noctilionis C. Lima, 1920 (*). 
Como vimos na caracterizagao acima, Rothschildopsylla, n. gen., 

cae no grupo de generos cujos representantes mostram as maxilas 
acuminadas, e entre eles ocupa, sem diivida, uma posi^ao mais ou 
menos intermediaria entre Ptilopsylla e Hormopsylla, aproximando- 
se mais daquele que deste. O segundo segmento da antena e inter- 
mediario entre Ptilopsylla e Hormopsylla e o processo genal, embo- 
ra distalmente afilado, nao e tao acuminado como em Ptilopsylla. 
As extremidades do ctenideo pronotal sao levemente voltadas 
para frente, mais ou menos como em 'Hormopsylla, e o V seg- 
mento dos tarsos mostra quatro cerdas laterais como nesse genero. 
A despeito desses caracteres e da distribui^ao diferente dos cteni- 
deos, Rothschildopsylla noctilionis poderia ser incluida em Pti- 
lopsylla pela forma e quetotaxia da cabe^a e pelos espessamentos 
do corpo, mas ha dois outros caracteres que nao permitem esse pro- 
cedimento: a forma do VIII esternito do macho, que mostra uma 
certa semelhan^a a Lagaropsylla e Rhinolophopsylla (estes generos 
nao apresentam as maxilas acuminadas) e a presen^a da sutura in- 
terna da mesopleura, completamente inexistente em Ptilopsylla. 

— O nome do genero e uma modesta homenagem a N. C. Ro- 
thschild, cujos trabalhos, com os de Karl Jordan, formam a base 
solida dos conhecimentos atuais deste importante grupo de insetos. 

— Agradecemos aos Snrs. G.H.E. Hopkins e F.G.A.M. Smit, 
do The Zoological Museum, de Tring, pela opiniao externada com 
base nos desenhos de R. noctilionis que Ihes enviamos. 

ABSTRACT 

A new genus of bat fleas, Rothschildopsylla, is described to include Ischnop- 
syllus noctilionis C. Lima, 1920. The new genus is rather intermediate between 
Hormopsylla and Ptilopsylla, and is characterized as follows: Frontal tubercle 

(*) A redescrigao e figuras desta especie serao publicadas oportunamente. 



10-11-1953 — Lindolpho R. Guimaraes — Um novo genero de pulga 111 

small, but distinct. Pre-anntenal region with small and thin bristles, and without 
pale submarginal band. Oral flaps narrow and pointed, chiefly the anterior one. 
Genal process broad, rather tapering, with the apex rounded. Vestigial eyes dis- 
tinct, transparent and rounded, with a bristle above it. Second segment of anntena 
covering the base of the club. Maxilla pointed. Apex of prothoracic comb slightly 
turned forward. Internal rod of mesopleura conspicuous. Meso and metanotum 
subegual in length. Metanotum and I and II abdominal terga with conspicuous 
combs, whose spines are smaller than those of the pronotum. Abdominal tergites 
and sternites with strong basal transverse incrassations. VIII male sternite only 
a little modified. Antipygidial bristles normal. Dorsal bristles of tibiae not for- 
ming a false comb. Fifth tarsal segments with four pairs of lateral bristles. 
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SOBRE A COLEQAO CARLOS ESTEVAO 

DE PELES, NINHOS E OVOS DAS AYES DE BELEM (PARA) 

POR 

Oliverio Pinto 

I — INTRODUCAO 

Ouvindo falar, ha muitos anos, da "Colegao Carlos Estevao", 
de peles, ninhos e ovos das Aves de Belem, longe estavamos de 
supor que nos estivesse reservada a grata oportunidade de te-la 
conosco e de evitar que de todo se perdesse essa importante con- 
tribui^ao do observador apaixonado da Natureza que foi o antigo 
e zeloso diretor do Museu Paraense. Devemos este privilegio a 
liberalidade da Exma, Viuva do extinto naturalista patrlcio, que em 
comedo de 1950 resolvera doar ao Departamento de Zoologia o 
precioso legado, convidando-nos a examina-lo previamente, por 
ocasiao de nossa viagem a Recife, onde o tinha sob sua guarda. 

Desobrigando-nos do compromisso, que conosco assumimos, 
de estudar com o carinho devido essa parte do espolio cientifico 
do Dr. Carlos Estevao de Oliveira, anima-nos a ideia de acrescen- 
tar algo interessante a urn dos capitulos menos ventilados da orni- 
tologia brasileira, rendendo ao mesmo tempo merecida homena- 
gem a memoria de quern teve a longa paciencia de reunir e dispor 
com o desejado criterio cientifico material tao custoso e importante. 

Ao externar, em nome proprio, e no do Departamento de Zoolo- 
gia, os nossos agradecimentos a Exma. doadora, desejamos faze- 
los extensivos aos distintos colegas Dr. Antonio Carlos de Oliveira, 
filho e colaborador do autor da Cole^ao, e Dr. Pedro de Azevedo, 
da Divisao de Prote^ao de Peixes e Animais Silvestres, do Estado 
de Sao Paulo, solidarios ambos no interesse e espirito de colabora- 
9ao revelados na presente emergencia. 

Apraz-nos tambem, no que toca aos trabalhos de laboratorio, 
consignar o concurso de varios auxiliares de service, tendo cabido 
ao sr. Emilio Dente, preparador da Divisao, a limpeza e restauragao 
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dos especimes, e ao sr. Giro Pastore a execu^ao das excelentes fo- 
tografias que acompanham o texto. Na prepara^ao dos originals 
mengao particular merece o auxilio prestado pela Exma. Srinha. 
Da. Adelia Maria M. Figueiredo, assistente da Divisao, que se in- 
cumbiu do fichamento previo do material e da copia dactilografica 
dos manuscritos. 

II — GENERALIDADES 

A Cole^ao e constituida de exemplares empalhados, na sua 
maioria acompanhados dos respectivos ninhos e ovos. Como de 
regra, trazem as peles o rotulo indicative do sexo, procedencia e 
data; alem disso, no caso de se acharem elas acompanhadas de 
ovos ou ninhos, fornecem os rotulos dados interessantes do ponto 
de vista da ecologia da especie, como localizagao do ninho, sua 
altura sobre o solo, numero de ovos da postura respectiva, sexo da 
ave que chocava etc. Por outro lado, os ninhos e os ovos trazem 
sempre ao lado uma duplicata do rotulo da pele correspondente. 
Muitas peles acham-se desacompanhadas de ninhos e ovos; mas 
nem por isso devemos te-las por menos valiosas, assim do ponto de 
vista sistematico, como da distribui^ao e ecologia das especies de 
que sao amostra e cuja area de reprodu^ao se verifica em muitos 
casos ser estranha a regiao explorada. 

Infelizmente, grande parte desse material ja se achava impres- 
tavel ao chegar as nossas maos, em virtude dos estragos sofridos 
durante os muitos anos em que estivera acondicionado em caixo- 
tes, e de repetidas mudan^as de lugar, inclusive longas viagens. 
Assim, nao pequena foi a quantidade de rotulos corroidos pelas 
tragas, ou dispersados pela destrui^ao do fio que os prendia ao 
exemplar correspondente, pele ou ninho. Tambem, a falta de have- 
rem recebido qualquer numeragao, casos houve em que nao foi pos- 
sivel estabelecer a identidade dos ovos, visto terem sido em grande 
parte guardados num grande estojo divididos em escaninhos, com 
o rotulo respectivo ao lado. Nestas circunstancias nao e dificil que 
tenham ocorrido algumas transposi^oes, como consequencia do ma- 
nuseio ou acidente de transporte. Mau grado todas estas circunstan- 
cias que devemos lamentar, muito raras cole^oes poderao empare- 
Ihar-se com a presente na abundancia e autenticidade das informa- 
^oes prestadas ao ornitologo. 

E de supor estivesse na intengao de Carlos Estevao estudar a 
fundo o material zoologico coligido em Belem, e dar oportunamente 
publicidade as suas conclusoes. Entretanto, nao consta tenha dado 
outro passo concrete neste sentido alem de uma lista das "Aves 
em postura no municipio de Belem", publicada no vol. II (1926) 
do Boletim do Museu Nacional, ao tempo em que iam ainda a meio 
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os seus trabalhos de coleta e observagoes de campo, Algumas la- 
cunas da Colegao em estudo sao preenchidas pelos dados dessa lista, 
que aproveitamos convenientemente, revistos previamente os pontos 
de sistematica ou nomenclatura que o progresso da ornitologia veio 
alterar. 

Ill — HISTORICO E PROCEDENCIA DO MATERIAL 

Nao nos foi posslvel obter dados minuciosos sobre o historic© 
e os metodos de trabalho seguidos na obtengao e elaboragao do 
material; mas sabemos proceder ele, com rarissimas exce^oes, dos 
suburbios mesmo da cidade de Belem, ou, pelo menos, de sitios 
muito proximos. O aspecto fisico dos lugares, ou, mais precisa- 
mente, a natureza da vestimenta vegetal de cada urn, merecera sem- 
pre a aten^ao do colecionador, que nunca deixa de anotar ter sido 
o exemplar obtido na mata, nas capoeiras, ou em campo descober- 
to, inclusive sitios e fazendas. 

A denominaijao de mata aplica-se restritivamente na Amazo- 
nia as florestas de forma^ao primitiva, situadas nas partes mais 
altas, ditas terra firme, e a salvo das inundagoes periodicas. As 
matas de igapo, ou simplesmente igapos, sao tambem constituidas 
de vegetacao arborea densa, mas se acham durante largo tempo 
inundadas pela cheia dos rios, o que Ihes da caracteristicas marca- 
damente proprias e de grande importancia do ponto de vista do 
habitat de muitas especies. "Na regiao do Baixo Amazonas", diz 
Felisberto de Camargo (1), "a invasao das aguas sobre a terra e uma 
consequencia das grandes cheias anuais que elevam o nivel dos 
rios, de 4 a 6 metros, entre o verao e o inverno. Neste caso, o terreno 
de mata fica, de um modo geral, inundado continuamente durante 
urn periodo de cerca de 5 meses". Todavia, segundo ainda o mesmo 
autor, "na regiao do Guama e em muitas regioes das ilhas e dos 
rios proximos de Belem, o igapo e a mata inundada periodicamente 
pela influencia das mares", em virtude das quais, "durante as gran- 
des mares, o terreno do igapo e invadido totalmente de 12 em 12 
horas, desde fins de Dezembro ate fins de Abril". Em posi^ao inter- 
mediaria entre as verdadeiras matas e os igapos, distinguem ainda 
alguns autores (2) as florestas de vdrzea, que, com a sua vegetagao 
ainda mais densa e enredada do que a dos igapos, condicionam a 
existencia de muitas formas de estrita adapta^ao a esses meios 
(muitos Formicariidae, Troglodytidae etc). As capoeiras, (etimo- 
logicamente caa-poeiras, mata seca) ao inverso das formagoes ve- 
getais que acabamos de referir, sao constituidas pela vegetacao 

(!) F. C. de Camargo, Bol. do Mus. Paraense, Vol. X, p. 130 (1948). 
(2) R. Strong e outros, em Med. Report of the Hamilton Rice seventh Expe- 

dition to the Amazon, Harvard Univ. Press, 1926 (p. 6) ; J. Bequaert, op. cit„ 
p. 158 e segs. 
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arb6rea que se substitue secundariamente a mata primitiva, conse- 
cutivamente a derrubada desta ultima. Sao elas, geralmente, e por 
motives obvios, o tipo de floresta predominante nos arredores dos 
grandes nucleos povoados; caracterizam-se pela sua peculiar com- 
posi^o floristica, em que faltam arvores de grande porte, e onde 
nao raro adquirem predominancia decidida arbustos espinhosos e 
emaranhados cipoais. Com o correr dos anos vao as capoeiras per- 
dendo essas caracteristicas, ostentando arvores cada vez maiores 
e convertendo-se nos chamados capoeiroes, que prenunciam a final 
reconstituigao da mata. 

Nos dados de procedencia que acompanham os especimes da 
Cole^ao ocorrem tambem referencias frequentes a campinarcina, for- 
magao vegetal mal definida, que A. J. Sampaio conside;a interme- 
diaria entre as campinas descobertas, com que mais de perto se 
assemelham, e os campos propriamente ditos, em que existe sempre 
quantidade apreciavel de arvores, embora de pequena altura (1). 

A despeito de estarem praticamente representados na Cole^ao 
todos os ambientes ecologicos em que se distribui a avifauna ter- 
restre, e natural que, devido a vizinhanga de um grande centro habi- 
tado, parte consideravel dela se ache ausente do material obtido, 
incluindo-se nesse numero familias inteiras, e ate ordens. 

Com base nos rotulos das peles, e em ordem decrescente de 
importancia, sao estes os pontos de que precede o material (2): 

Utinga, suburbio de Belem, antigamente coberto de mata densa e assinalado 
pela presenga de um corrego de aguas Ilmpidas, hoje aproveitadas no abasteci- 
mento da cidade. Foi essa a mais visitada das estagoes de coleta. 

Marco da Lcgua, ponto cuja distancia do centro da cidade se acha indicada 
no proprio nome, e hoje constituido somente de capoeiras e terrenos cultivados. 

Murutucu, do igarape ou corrego do mesmo nome, e, como o anterior, pro- 
vide de matas e capoeiras. Esta pouco abaixo do anterior, no que se refere ao 
numero de exemplares colecionados. 

Mosqueiro, as vezes com a especificagao de Praia Grande, ilha e vila do 
mesmo nome, com imensas e alvissimas praias, donde a denominagao de Praia 
Grande, frequentes vezes referida entre as estagoes de coleta. 

Chapeu Virado e Murubtra sao praias tambem da ilha do Mosqueiro, com 
um resto de matas, na sua generalidade convertidas em capoeiras. 

Urihoca (alguns preferem grafar Onboca), rio e povoado a margem do 
Rio Guama, matas de igapo. 

Ord, Rantal do Pinheiro, Travessa l.v de Decembro, sao tambem pontos 

O) A. J. Sampaio, Phytogeographia do Brasil, Cia. Edit. Nacional. vol. 35. 
da "Brasiliana", p. 88 (1938). 

i2) O livro do sr. Ernesto Cruz sobre a cidade de "Belem" (Rio, Jose 
Olimpio, edit., 1943) foi tambem as vezes util como fonte de consulta. 
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de localiza^ao nas proximidades de Belem tambem por nos ignorada, e a que 
corresponde numero muito limitado de exemplares. 

IV — PERIODO ABRANGIDO E RITMO OBEDECIDO NOS 
TRABALHOS DE COLETA 

Na lista publicada em 1926, informava Carlos Estevao que os 
"dados foram colhidos no periodo que vai de Janeiro de 1923 a 
Mar^o de 1925". Entretanto, na Colegao agora sob exame figuram 
alguns exemplares datados do segundo semestre de 1922, e prove- 
nientes ora de Murutucu (Agosto, Outubro), ora de Utinga (Se- 
tembro). Ha ainda um ou dois exemplares obtidos nesta ultima lo- 
calidade em Novembro de 1921, o que parece fazer remontar o ini- 
cio da cole^ao a data ainda mais remota. Alias, o ano de 1922 como 
de inicio dos trabalhos coincide com o que verbalmente nos comuni- 
cou o Dr. Antonio Carlos de Oliveira, cujo depoimento merece toda 
fe, ativo colaborador que sabemos ter sido de seu pai na tarefa 
de coligir, preparar e rotular o material. A partir de 1922, porem, 
o que fora ate entao simples ensaio, transformava-se em ocupa^ao 
permanente, destinada a prolongar-se pelos anos afora, ate 1930 
e primeiros dias de 1931 (1). 

Durante esse longo periodo de oito anos os trabalhos de cam- 
po se continuaram de maneira quase ininterrupta, cobrindo quase 
sempre todos os meses do ano, a assiduidade das visitas aos diver- 
sos pontos variando ao sabor de circunstancias que nao e possivel 
precisar, mas facilmente se imaginam. Os intervalos mais longos 
verificados nessa longa sucessao de anos correspondem a uma in- 
terrupgao de tres meses em meados de 1923, e todo o semestre com- 
preendido entre Novembro de 1926 e Maio de 1927. Meses ha que 
particularmente se destacam pela atividade das coletas, como esse 
Janeiro de 1925, em que exemplares numerosos, de Utinga, Muru- 
tucu, Mosqueiro, Marco da Legua, Chapeu Virado, Murubira, de- 
monstram terem sido explorados com exito todos os pontos capa- 
zes de contribuir com o desejado material e observagoes. 

Realizando da maneira mais patente o que em lingua inglesa 
se convencionou designar pelo nome apropriado de field-naturalist, 
da-nos Carlos Estevao em sua obra ornitologica o fruto espontaneo 
e sumarento desse pendor inato pelo estudo direto da Natureza, que 
em geral se supoe muito mais raro entre nos do que o e na realidade. 

Si, como e facil verificar, as suas atividades no campo da orni- 
tologia tiveram o seu remate paradoxalmente coincidente com a in- 
vestidura do naturalista no cargo de Diretor do Museu Paraense, 

C1) Esta e^cluido deste compute um exemplar de Cotinga cayana colecionado 
em Ramal do Pinheiro e datado de 28 de Agosto de 1931. 
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em Novembro de 1930 (1), quando obrigagoes e possibilidades no- 
vas fizeram-no voltar-se para outros campos de a^ao, estamos to- 
davia persuadidos de que, em sua obra, nenhuma contribui^ao so- 
brepuja em importancia a relativa a vida reprodutiva das Aves de 
Belem, objecto do presente trabalho. 

V — CICLO ESTACIONAL DA ATIVIDADE REPRODUTIVA DAS 
AVES NA REGIAO DE BELfiM 

Com o fim de estudar o ritmo da atividade sexual e reprodu- 
tiva das aves na regiao de Belem, organizamos o quadro dos meses 
em que cada especie da Cole^ao em estudo, num total de 118, con- 
Correu com amostras de ninhos e ovos (as vezes com simples obser- 
va^oes) durante o periodo abrangido pelos trabalhos de campo. 
Verifica-se, por ele, ao primeiro exame, a grande diferenga apre- 
sentada pelos diversos meses do ano, de acordo com um ciclo esta- 
cional bem caracterizado. O maior numero de especies em ativi- 
dade reprodutiva corresponde aos quatro meses de verao, com um 
maximo em Outubro (39 especies), ou seja 33% do total, propor- 
^ao pouco inferior em Novembro e Dezembro (29%), e salto visivel 
para baixo em Janeiro (24%). Os valores minimos coincidem com 
os meses do outono, especialmente Mar^o (6,8%) e Abril (5%). 
Na curva tra^ada por este ciclo, acusa o mes de Agosto (21%), la- 
deado que se acha por dois de quotas mais modestas, um apice se- 
cundario, dificil de explicar sem dados mais completos. Isso no 
que se refere ao numero das especies surpreendidas em postura ou 
nidificagao; porque, no tocante ao numero de individuos em ativi- 
dade sexual dentro de cada especie, os valores nao obedecem a 
variagao paralela, divergindo ate bastante dos primeiros, pelo me- 
nos tanto quanto e possivel concluir do material em estudo. Sem 
embargo, e a despeito da relatividade das conclusoes que autoriza 
o mesmo material, merece atengao o fato de ser ainda o mes de 
Outubro o que sob o ponto de vista em foco a todos sobrepuja, por 
ser o que apresenta mais especies com numero maior de individuos 
em fase de postura {Columbigallina talpacoti, Nyctipolus nigrescens, 
Pipra rubrocapilla, Phaeomyias murina, Ramphocelus car bo, Ta- 
cky phonus rufus). 

O ciclo da atividade sexual das aves do Para estende-se as 
de todo hemisferio meridional e e inverse do das do hemisferio norte, 
verificando-se portanto exatamente o mesmo que acontece na su- 
cessao das estagoes. Assim se explica que a curva do ciclo repro- 

O) Nao logramos conseguir dados que nos habilitassem a tragar, como 
desejavamos, a biografia do Dr. Carlos Estevao de Oliveira, que nasceu em Recife 
aos 30 de Abril de 1880, e faleceu em Fortaleza a 5 de Junho de 1946. Tendo-se 
formado em 1907, foi logo nomeado promotor em Alenquer, onde residiu ate Fe- 
vereiro de 1931, quando se transferia para Belem. 
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duttvo das Aves de Belem, representada no grafico, seja inversa 
da que as observagoes de Beebe permitem tra^ar para as da Guiana 
Inglesa, nao obstante se tratar de regioes separadas por distancia 
geografica relativamente pequena, a primeira ao norte e a segunda 
pouco ao sul da linha equinoxial. Tao estreita e essa correlagao 
entre o ciclo sexual e o clima, que as aves transplantadas do hemis- 
ferio septentrional para o meridional, ou vice-versa, nao tardam a 
inverter o seu ciclo reprodutivo, de modo a se acomodarem as novas 
condigoes oriundas da mudanga das esta^oes. 

O determinismo dessa subordinagao do ciclo reprodutivo aos 
fatores climaticos obedece todavia a mecanismo complexo, tendo-se 
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GRAFICO I 
Curvas da porcentagem mensal de especies em nidificagao : A .— Belem (C. Es- 

tevao), B — Cantagalo (Euler), C — Guiana Inglesa (Beebe). 

demonstrado experimentalmente que a agao dos ultimos nao se 
exerce diretamente sobre as gonadas, mas sim por intermedio da 
hipofise, glandula endocrina que, de par com determinados cen- 
tres nervosos encefalicos, regula a atividade da vida sexual. Vale 
dizer que o ciclo reprodutivo reflete as variances, tambem ciclicas, 
experimentadas pelo orgao pituitario das aves, sob o influxo dos 
fatores variaveis em cada esta^ao do ano. Tentando analisar o pa- 
pel dos principals desses fatores nos fenomenos que vimos estu- 
dando, devemos considerar em primeiro lugar a temperatura, como 
sendo, via de regra, o mais saliente no caracterizar as estates. No 
que se refere particularmente as aves da regiao de Belem, a com- 
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paragao com as do Brasil meridional, em que reina clima menos 
uniforme e muito mais nitidas sao as diferen^as entre as estagoes, 
e eminentemente sugestiva de que no caso nao se pode subestimar a 
influencia das temperaturas medias sobre o ciclo reprodutivo. A 
falta de outros elementos mais recentes e completos, fizemos essa 
compara^ao confrontando os dados referentes a Belem com os re- 

DADOS CLIMATOL6GICOS DE BELEM (Estado do Para) 
(temperatura em graus centlgrados) 
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Janeiro   23,3 24,8 32,6 20,3 93 322,0 
Fevereiro ... 25,1 24,4 32,6 19,8 93 353,0 
Margo   25,4 24,4 32,8 20,3 92 354,0 
Abril   25,5 24,4 32,5 20,7 91 332,0 
Maio   26,0 24,6 33,0 20,2 89 240,0 
Junho   26,0 24,1 33,3 20,5 86 149,0 
Julho   25,9 24,2 32,8 18,0 87 133,0 
Agosto   25,9 24,2 32,5 20,0 87 120,0 
Setembro . .. 25,9 24,1 32,6 18,1 86 94,0 
Outubro .... 26,2 24,3 33,8 19,8 86 85,0 
Novembro . . 26,5 24,5 34,6 19,4 85 54,0 
Dczembro . . . 26,2 24,1 .33,5 19,2 89 152,0 
Media anual . 25,8 24,5 34,6 18,0 89 2.338,0 

lativos a regiao de Cantagalo, no interior do Estado do Rio de Ja- 
neiro, onde Euler fizera as suas bem conhecidas observacoes. Os 
nossos diagramas representativos da percentagem de especies nidi- 
ficantes em cada urn dos meses do ano fazem ressaltar a grande 
diferenga que existe no ritmo da atividade reprodutiva das aves em 
cada uma das zonas em qucstao, verificando-se que enquanto na 
regiao tropical de Belem, e apreciavel a quantidade de aves em ati- 
vidacles reprodutora durantc todos os meses do ano, sob o clima 
sub-tropical do Rio de Janeiro (quase temperado na zona elevada 
de Nova Friburgo), peio contrario, ha sob este particular brusca 
diferen^a entre a insignificante percentagem correspondente aos me- 
ses frios e a elevada cifra bruscamente alcan^ada no inicio do- verao 
(Outubro), e mantida cm ritmo decrescente nos meses seguintes, 
ate o inverno, em que praticamente se anufa. Esse ritmo sexual apre- 
senta evidente paralelismo com a varia^ao estacional das tempera- 
turas apresentada nos graficos por n6s construidos com base em 
observances aproximadamcnte contemporaneas dos estudos de Car- 
los Estevao. Neles ressalta a primcira vista a fraca varianao de tem- 
peratura sob o clima quente e eminentemente uniforme de Belem, 
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para nos especialmente interessante, em contraste com a forte osci- 
lagao anual peculiar as latitudes mais altas, como as do Estado do 
Rio de Janeiro. 

DADOS CLIMATOL6GICOS DE ANGRA DOS REIS 
(Estado do Rio de Janeiro) 
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Janeiro   23,8 22,3 36,1 18,8 87 226,3 
Fevereiro ... 23,9 22,3 35,0 15,4 86 203,1 
Margo   22,8 21,5 33,8 16,1 89 192,5 
Abril   21,8 20,6 31,2 15,3 89 122,6 
Maio   20,4 19,0 35,0 12,1 87 103,8 
Junho   18,5 17,2 29,1 9,3 87 70,4 
Julho   17,7 16,7 33,1 9,4 88 86,4 
Agosto   18,2 16,9 35,4 10,7 87 69,0 
Setembro ... 19,6 18,6 42,1 , 11,6 88 87,4 
Outubro .... 20,3 18,9 30,2 13,4 89 179,2 
Novembro . . 21,8 20,0 33,8 14,2 86 154,6 
Dezembro ... 22,7 21,1 33,8 14,6 86 170,0 
Anual   21,0 19,6 42,1 9,4 84,6 1.665,3 

A umidade relativa e quiga fator tambem de importancia no 
determinismo dos fenomenos que estudamos; mas e muito mais di- 
ficil apreciar os seus efeitos, que se nao ficam eclipsados pelos 
outros elementos em causa, mantem pelo menos com eles estreita 
interdependencia. Todavia, nesse confronto que vimos fazendo entre 
o clima do Para e do Rio de Janeiro, nao deixa de ser interessante 
a comparagao dos climogramas ao lado, tra^ados de acordo com 
o modelo de G. Taylor (1), no qual as temperaturas medias sen- 
siveis (marcadas pelo termometro umido) e a umidade relativa de 
cada mes sao marcadas respectivamente nas ordenadas e nas abcis- 
sas de dois eixos coordenados. Atraves deles patenteia-se o contras- 
te entre os climas das duas latitudes, assinalando-se a de Belem 
pelos largos limites em que oscila a umidade dentro de uma tem- 
peratura quase invariavel, e as de Angra dos Reis (clima litoraneo) 
e Nova Friburgo (clima de Serra) precisamente pelo oposto. 

Para muitos fisiologistas, concluindo dos estudos realizados em 
laboratorio, a influencia da luz no ritmo da atividade reprodutiva 
das Aves seria mais importante do que a da temperatura, gragas k 
extraordinaria sensibilidade manifestada pela hipbfise em rela^ao 
a este agente. E porem dificil precisar a parte que, na natureza, cabe 

O Griffith Taylor, The Control of Settlement by Humidity and Tempera- 
ture etc., Melbourne, 1916. 
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as variagoes respectivamente da temperatura e da luminosidade no 
determinismo do ciclo sexual, pois se abundam os dados relativos a 
primeira, muito precarios sao os nossos conhecimentos sobre a 
ultima. 

CLIMOGRAMAS (metodo de Taylor) 0) 

Umidade relativa 
 8o 85 50 9S 

B E L 6 M 

Clima super-ujjixdo 

6,9 7J 

23 

10 
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ANGRA DOS REIS 
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NOVA FRIBURGO 

t1) Os meses do ano sao assinalados nos diagramas pelo 
numero correspondente a sua ordem natural de sucessao. 
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A distribui^ao das chuvas pelos meses do ano e componente 
climatica a ser tambem considerada no estudo do ciclo da atividade 
sexual das Aves. Segundo Henrique Morize, no esplendido trabalho 
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GRAFICO II 
Curvas anuais da variagao da temperatura media (graus centigrs.) : A — Belem 
(Para), B — Angra dos Reis (Rio de Janeiro), C — Nova Friburgo (id.). 

de que vimos extraindo os dados utilizados neste estudo (1), na 
regiao de Belem o ano se divide sob o ponto de vista de pluviosida- 
de em duas estagoes; uma chuvosa, que vai de Janeiro ate fins de 
Abril (ou comedo de Maio), e outra relativamente seca, que se es- 
tende de Setembro a Novembro. A quantidade anual de chuva e or^a- 
da em 2.400 mm, mais do dobro da que cai no Rio de Janeiro, sendo 
Marqo o mes em que as precipitacoes sao mais abundantes (cerca 
de 354 mm em 28 dias), e mais seco o de Novembro, com apenas 

t1) Henrique Morize, Introdugao ao Clima do Brasil, no Diccion. Hist. Geogr. 
c Ethnographico do Brasil (comemorativo do I.' centenario da Independcncia), 
Introd. Geral, Vol. I, pp. 75-189 (1922). 
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1/7 das de Fevereiro e Margo. O confronto da curva pluviometrica 
anua com a da propor^ao de Aves em atividade reprodutiva, na in- 
versao de seu tragado, demonstra correla^ao visivel entre os dois 
fenomenos, coincidindo os meses mais chuvosos com os em que se 
observa o mmimo de especies em nidificagao. Tao sensivel e essa 
correla^ao que observadores competentes, como H. Snethlage (1928, 
p. 551) (1), parecem inclinados a conferir ao regime das aguas po- 
sigao preeminente entre os fatores que condicionam o ciclo repro- 
dutivo. Especulando sobre o fato, admite ainda o referido autor, 
com Zedlitz (2) e outros, que a agao do fator em apre^o seja antes 
indireta, decorrendo maior ou menor quantidade de alimento dispo- 
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GRAFICO III 
Curva pluviometrica de Belem (A) e Angra dos Reis (B). 

nivel para a cria^ao dos filhotes, ela propria largamente influen- 
ciada pelas condicoes atmosfericas. 

Em se tratando de especies que nidificam na superficie do solo, 
como os curiangos e bacuraus (v. g. Nyctipolus nigrescens), as 
inundates que se seguem as grandes precipita9oes atmosf6ricas 
suspendem forgosamente a reproducao, qui^a as vezes de todo. 0 
exemplo comporta explica^ao semelhante a que da H. Snethlage 
ao fato de, no sul do Brasil (regiao de Cantagalo), ficarem sus- 
pensas, segundo Euler, as atividades reprodutoras de Crypturellus 

(!) H. Snethlage, Meinc Reise durch Nordosthrasilicn, Journ f Ornitho1 

LXXV, 1927, pp. 453-484 e LXXVI, 1928, pp. 503-381. 
(2) Graf. Zedlitz, em Bcricht iiber den V Internationalen Ornithologen   

Kongress, p. 325. 
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tataupa durante os meses de maior pluviosidade (Outubro a De- 
zembro). 

VI — NtJMERO DE POSTURAS ANUAIS 
£ esse, infelizmente, um capitulo sobre que a Colegao Carlos 

Estevao nao nos permite obter qualquer esclarecimento seguro. En- 
tretanto, a semelhanga do que pode Euler verificar no sul do Bra- 
sil, e de crer que a generalidade das especies efetuam durante o 
ano duas ou mais posturas, assim se explicando o numero grande 
de meses em que se observam individuos ocupados em chocar os 
ovos, ou criar os filhotes. 

VII — NtJMERO DE OVOS DE CADA POSTURA 
Ao inverse do que sucede com o numero de posturas anuais, 

as observances de Carlos Estevao nos ministram dados interessan- 
tes com referenda ao numero de ovos de cada postura, como agora 
passaremos a expor. Das 115 especies em que os informes a respeito 
nos parecem suficientemente solidos, apenas cinco (Tinamus gut- 
tatus, Pionus fuscus, Chloroceryle inda, Celeus flavus, Troglodytes 
muscidus) acusam posturas de 4 ovos. O numero das que poem 3 
ovos ascende a dezoito, incluindo-se entre elas quatro Cotingidae, 
o que faz supor seja esse, pelo menos na regiao de Belem, o numero 
habitual de ovos por postura entre as aves da familia. As aves cuja 
postura e de 2 ovos somam oitenta e cinco especies, constituindo 
portanto a imensa maioria. Em sete casos a postura e dada como 
constituida de 1 ovo apenas, mas, excetuados os Caprimulgidae, a 
cifra ascenta numa unica observanao, tornando-se assim bastante 
incerto tirar conclusoes. E hipotese plausivel a de que nas espe- 
cies em que e exiguo o volume de cada postura (clutch-size dos 
autores de lingua inglesa)), essa aparente infecundidade seja com- 
pensada por numero proporcionalmente maior de posturas anuais. 
O dilatado periodo reprodutivo acusado por dois bacuraus (Nycti- 
dromus albicollis e Nyctipolus nigrescens) e nao poucas especies 
em que o numero de ovos das posturas e de 2 (Thamnophilus ama- 
zonicus, Pyriglena leuconota, Manacus manacus, Thryothorus geni- 
barbis, Coereba chloropyga etc.) parece-nos forte sugestao neste 
sentido. 

Ha ainda a considerar as variances observadas no numero de 
ovos das posturas em funnao da latitude, e consequentemente do 
clima, tendo-se como provada a tendencia que tern a maioria das 
especies de por mais ovos nas regioes temperadas do que nos tr6- 
picos. Essa tendencia, vislumbrada por Schomburgk e reconhecida 
por Hesse (1), tern sido confirmada no Velho Mundo por mais de 

O) R. Hesse, Tiergeographie auf okologiscluen Grundlage. Jena, 1924, XII 
+ 613 p. 
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um observador, e especialmente por Moreau O), que sujeitou a 
exaustiva analise comparativa as populagoes da Africa Equatorial 
com as da Africa do Sul, concluindo pelo numero maior de ovos pa- 
ra estas ultimas, em 38% das especies, ao passo que o inverso se 
verifica apenas 3% das ditas. Especulando largamente sobre as 
causas desse fenomeno, varias explica^oes tern sido propostas, sen- 
do muito corrente admitir-se que a maior ou menor quantidade de 
alimento constitui o fator predominante. Nas latitudes elevadas, 
os dias mais longos permitiriam alimentar com mais facilidade os 
filhotes do que nas regioes tropicais. Entretanto, muito fortes sao 
as obje^oes que se podem levantar tanto a essa como as outras 
explica^oes propostas, conforme se evidencia atraves da minuciosa 
discussao a que a materia foi submetida por Lack (2), cujos tra- 
balhos serao lidos com proveito pelos que tenham por ela interesse 
particular. No que se refere ao nosso hemisferio, e particularmente 
ao Brasil, o assunto recebeu a importante contribuicao de H. Sne- 
thlage, que reconheceu em numerosas especies a tendencia de efe- 
tuar posturas mais volumosas no sudeste do Brasil e nos paises 
platinos do que na Amazonia e nas Guianas. Essa conclusao, en- 
contra apoio apreciavel nos dados fornecidos pela "Colegao Carlos 
Estevao", em que pese ser nela muito incomplete o elenco das espe- 
cies mais capazes de prestar esclarecimentos a respeito. Em caso 
nenhum, pelo menos, as posturas de Belem acusam numero de ovos 
superior ao encontrado no interior do Estado do Rio de Janeiro, es- 
tudado por Euler. Entre as especies cuja postura nesta regiao sulina 
acusa superioridade em numero de ovos, contam-se Nyctidromus 
albicollis, que no Para poe um ovo e no sul do Brasil normalmente 
dois, e, pondo no norte dois ovos e no sul tres ou mais, Elaenia /7a- 
vogaster, Troglodytes musculus, Coereba chloropyga e Tachypho- 
nos rufus. 

VIII — PAPEL DOS DOIS SEXOS NA INCUBAQAO 

Como se vera na parte especial do presente trabalho, houve 
por parte de Carlos Estevao e seus auxiliares o cuidado de registrar, 
toda vez que foi isso possivel, o sexo da ave encontrada no choco. 
Contudo os casos de observagao unica, ou seja um ter^o aproxima- 
damente do total, so em parte nos fornecem algum esclarecimento 
a respeito. Ainda assim, o exame critico dos dados utilizaveis auto- 
riza algumas conclusoes que valem como subsidio apreciavel para 
o conhecimento da materia. Nas 90 observances consignadas em 
nossa labela, constituem decidida ma!oria (quase a metade do to- 

C) R. E. Moreau, Clutch-sire: A comparative Study, with Special Refe- 
rence to African Birds, em "The Ibis", Vol. LXXXVI, pp. 286-347 (1944) 

(2) David Lack, The Significance of Clutch-size, em "The Ibid'' Vol 
LXXXIX. pp. 302-352 (1947) ; idem, Vol. XC, pp. 25-43 (1948). ' 
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tal) as especies em que era do sexo feminino a ave incubadora. 
Familias ha ate em que os cuidados da incubagao parecem atribui- 
qao exclusiva das ? 9, tais como Trochilidae (beija-flores), Cotin- 
gidae, Pipridae, Turdidae (sabias) e Coerebidae (sais), A partici- 
pa^ao dos dois sexos, condi^ao tida geralmente como primitiva, 
tern tambem caracter bastante geral, nao sendo improvavel que Ihe 
caiba realmente a primasia, pois e impossivel prever ate que ponto 
observagoes mais numerosas fariam crescer o numero das especies 
neste caso, em detrimento das que ficaram incluidas no primeiro, 
por deficiencia de dados. Podemos ter pelo menos a certeza de que 
e essa a regra, praticamente sem exce^ao, em familias inteiras, e 
nomeadamente entre os Formicariidae. Constituem, pelo contrario, 
minoria muito restrita as especies em que a incubagao dos ovos e 
reservada aos $ $ , seja em carater exclusivo, como nos Tinamidae, 
ou, pelo menos, predominante (Alcedinidae, Galbulidae, Bucco- 
nidae). 

IX — QUADRO SINOPTICO DAS AYES DA 
"COLECAO CARLOS ESTEVAO" 

Em que se assinalam, para cada especie, o numero de observacdes, os meses em 
que foram coletados ovos, os sexos incubidos da incubagao e o numero*de ovos 
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Tinamus guttatus   I o a 4 
Crypturellus soui   1 0 2 
Ardea cocoi  o 
Nycticorax nycticorax .... o 
Ixobrychus exilis  1 0 3 
Cochlearius cochlearius . .. 1 o 0 3 
Ortalis superciliaris   1 o 
Opisthocomus hoazin   o 

la3 Laterallus viridis   11 o o 0 o o 0 0 $ . 9 
Columbigallina passerina .. 3 0 5 2 
Columbigallina talpacoti ... 6 0 0 0 $ , 9 2 
Leptotila rufaxilla   1 0 o 5 2 
Oreopeleiamontana  I 0 0 $ 2 
Piaya cayana  4 0 0 0 o 
Coccycua minuta  1 0 2 
Tapera nacvia   1 0 i-f? 
Crotophaga ani   1 0 s 9 
Pionus fuscus  1 0 9 4 
Pionites leucogaster  1 0 9 2 
Nyctibius griseus  0 o 1 
Nyctidromus albicollis  4 0 0 o o $ , 9 I 
Nyctipolus nigrescens  11 0 0 o 0 0 0 0 $ - 9 1 



Glands hirsuta  
Threnetes leucurus  
Phaethornis superciliosus .. 
Phaethornis ruber  
Florisuga mellivora   
Amasilia versicolor  
Chlorestes notatus  
Thalurania furcata  
Polytmus theresiae  
Heliothryx aurita  
Lophornis gouldii   
Chloroceryle inda   
Galhula albirostris   
Notharchus tectus  
Chelidoptera tenebrosa  
Celeus flavus   
Phloeoceastes rubricollis ... 
Dendrocolaptes certhia .... 
Xiphorhynchus spixii  
Glyphorhynchus spirurus .. 
Dendrocincla fuliginosa .... 
Sy nail axis gujanensis  
Synallaxis rutilans  
Automolus infuscatus  
Sclerurus caudacutus  
Thamnophilus palliatus .... 
Thamnophilus aethiops .... 
Thamnophilus amazonicus . 
Thamnophilus caesius   
Myrmotherula surinamensis. 
Myrmotherula hauxwelli . .. 
Formicivora grisea  
Cercomacra tyrannina  
Pyriglena leuconota   
Formicarius anal is   
Flylophylax poeciiinota .... 
Grail aria macularia  
Cotinga cayana   
Xipholena lamellipennis ... 
Attila spadiceus  
Atfila cinnaniomea   
Pachyramphus rufus   
Platypsaris minor  
Pipra iris  
Pipra erythrocephala   
Pipra pipra  
Chiroxiphia pareola   
Manacus manacus    
Empidonomus varius   
Legatus leucophaius  
Myiozetetes cayanensis   
Tyrannopsis sulphurea  

N
9 

de
 

ob
se

rv
. 

| 

Ja
ne

iro
 

| 
Fe

ve
re

iro
 

1 
M

ar
go
 

| 

"C JZ 
< 

.9 'ro 
o 
3 i—> 

o 
"3 >—n 

o 
Lf) o be 
< 

1 
Se

te
m

br
o 

1 
| 

O
ut

ub
ro
 

| 
| 

N
ov

em
br

o 
| 

1 
D

ez
em

br
o 

1 

Se
xo
 

in
c.

 SOAO 
3p 

6-^[ 

1 0 9 2 
6 0 0 0 0 9 2 
3 0 o o 9 2 
5 0 o o 0 2 

o 9 2 
1 o S 2 
2 o o 9 2 
8 0 o 0 o 9 2 
6 0 0 o o 9 2 
1 0 9 2 
5 0 0 o o 9 2 
2 0 o $ 
2 o 0 $ 
1 0 $ 
1 o 1 + ? 1 o 9 4 1 0 $ 2 
1 0 S 1 
1 0 9 2 
3 0 o o o 5.9 2 
1 o 9 1 
4 o 0 o 9 2 
2 0 o 5.9 3 
4 o 0 0 9 2 
2 o o 9 2 

1 0 9 2 
2 0 o 5 . 9 2 
7 0 0 0 o 0 5.9 2 
2 o o 5 - 9 2 
5 0 o 0 5 - 9 2 
1 0 5 2 
2 0 o 5.9 2 

1 0 
6 o o o 0 0 0 5.9 2 
2 o o 5.9 2 
I 0 9 2 
1 o 
1 o 9 1 
1 0 9 1 
2 0 0 9 3 
1 0 9 3 
2 o 9 3 
2 0 o 9 3 
1 o 
5 o o o 9 2 
2 0 o 9 2 
5 o o o 9 2 

11 0 o o o 0 0 9 2 
2 0 0 9 2 
3 0 9 o 9 2 5 0 0 0 o*

 
•K)

 

(2)3 
1 0 2 



Pitangus sulphuratus  
Myiophobus fasciatus  
Onychorhynchus coronatus 
Tolmomyias flaviventris . . 
Tolmomyias poliocephalus 
Todirostrum chrysocrota- 

Todirostrum maculatum . 
Todirostrum sylvia   
Perissotriccus ecaudatus ., 
Elaenia flavogaster   
Phaeomyias murina  
Camptostoma obsoletum . 
Pipromorpha macconnelli . 
Thryothorus genibarbis . .. 
Troglodytes musculus .... 
Turdus fumigatus  
Turdus leucontelas    
Ramphocaenus melanurus , 
Cyclarhis gujanensis .... 
Cyanerpes cyaneus    
Cyanerpes caeruleus .... 
Dacnis cayana   
Coereba flaveola    
Basileuterus rivularis .... 
Tanagra cayennensis .... 
Tanagra violacea   
Tanagrella velia   
Tangara mexicana  
Thraupis episcopus   
Thraupis palmarum    
Ramphocelus carbo  
Tachyphonus rufus   
Eucometis penicillata .... 
Cacicus cela    
Psomocolax orysivorus . 
Cacicus haemorrhous ..... 
Saltator maximus  
Saltator coerulescens ..... 
Cyanocompsa cyanoides . 
Sporophila nigricollis  
Volatinia jacarina  
Arremon taciturnus   
Myospiza aurifrons   

RESUMO 
Numero de especies com ninhos 

e ovos   

Porcentagem mensal das ditas .. 

Ja
ne

iro
 

j 
Fe

ve
re

iro
 

| 

o U" 
rt 

| 
A

br
il 

M
ai

o 
i 

o x: c D —, 

o jO 
3 —. A

go
st

o 
j 

Se
te

m
br

o o u 

"3 
o N

ov
em

br
o 

1 
i 

D
ez

em
br

o 

! 
Se

xo
 

in
c.

 

N
.' 

de
 

ov
os

 

o o Of 
*o 3 

0 o o ? 2 
j o 2 
i o 2 

o o 9 2 

o o 9 2 
o 0 5.9 2 

o 9 2 
o o o 9 2 

o o 0 0 5.9 2 
o o 0 $ 2 

o 9 2 
o 0 $ 3 

0 o 0 3 
o o o 0 o 0 0 5.9 2 

o 0 9 4 
o 0 o 9 2)3 

0 o 0 o 0 9 2,3 
0 0 o 5,9 2 

o 9 2 
o 0 9 2 

o 0 9 2 
0 9 2 

0 o o o 0 0 0 5.9 2 
0 $ 2 

o 9 3 
o o 9 2 

□ 2 
0 9 2 

o o o 5,9 2 
0 

o 0 o o 3 9 2 
o 0 0 $ ) 9 2 

o 0 0 0 9 2 
o 0 0 3 

o 3 
) » c 

o • $ ) 9 2 
» 2 

0 o o 0 5.9 2 
0 0 0 $ 2 
o 0 O 0 o 0 0 0 5,9 2,3 

0 o 9 3 
o 9 2 

29 24 8 15 21 16 25 23 39 34 34 
t- CO oo T-H o: UO oc 05 no IC oo o t> no T—( O 00 00 
-<* o" co lO oi CO ▼H OS co" 00 00 

! t co CVJ eg 



130 PAP£IS AVULSOS Vol. XI — N.' 13 

X — LISTA CRITICA DO MATERIAL 

Familia TINAMIDAE 

Tinamus guttafus Pelzeln 

Tinamus guttatus Pelzeln, 1863, Verh. Zool. Bot^ Gesellsch. W ien, XIII, 
pgs. 1126 e 1128: Borba (baixo Madeira, mar. direita). 

a) 1928, Nov. 28 (pele, ovo?) — $, Utinga (mata). "Estava chocando. 
Ninho de folhas secas, com 4 ovos, junto a um tronco, sobre o solo". 

Supomos perten^a a esta especie, senao ao exemplar supra- 
mencionado, um ovo avulso, de colorido azul-esverdeado claro, me- 
dindo 51x42 mm. Essas caracten'sticas concordam com as forneci- 
das por H. v. Ihering (1). 

Crypturellus soui albigularis (Brab. & Chubb) 

Crypturus soui albigularis Brabourne & Chubb, 1914, Ann. Magaz. Nat. 
Hist., (8), XIV, p. 230: Rio de Janeiro. 

a) 1929, Fev. 1 (pele) — $ juv., Utinga (capoeira). "Estava chocando 
2 ovos, em cima de umas folhas, sobre o solo". 

Famflia ARDEIDAE 

Ardea cocoi Linne 

Ardea Cocoi Linne, 1766, Syst. Nat., ed. 12, vol. I, p. 237 (baseada princi- 
palmente em "Cocoi" de Marcgrave, Hist. Nat. Bras., p. 209 e em "Ardea 
cayanensis cristata", de Brisson, Orn., V, p. 400) : Caiena (ex Brisson). 

Dois ovos, com a inscrigao, em rotulo apenso: "Magoary 
{Ardea cocoi L.) Museu Goeldi 8-6-1923". Combinam exatamente 
com a descri^ao de Ihering (Rev. Mus. Paul., IV, p. 274). A cor 
e azul-claro esverdeado, sem nodoas, alem das manchinhas desbo- 
tadas, quase imperceptlveis, a que se refere tambem o mesmo autor. 
O maior mede 62x46 mm e o menor 59x41 mm. 

Nycticorax nycticorax hoactli (Gmelin) 

Ardea Hoactli Gmelin, 1789, Syst. Nat., I (2), p. 630 (bas., em "Le Heron 
hupe du Mexique" de Brisson, Ornn., V, p. 418, ex Hernandez). 

Tres ovos, iguais na forma e no tamanho (49x37 mm), bela 
cor branco-azul-celeste, acompanhados de rotulo em que se le: 
"Nycticorax tayazu-guira — Museu Goeldi, 18 e 21-6-1923". 

(!) Hermann von Ihering, Revista do Museu Paulista, vol. IV, p. 297 (1900). 
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? Ixobrychus exilis erythromelas (Vieillot) 
Ardea crytomelas (err. tipogr.) Vieillot, 1817, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., 

nouv. ed. XIV, p. 422 (baseado em Azara, Apuntam., N.p 360) ; Rio 
Paraguai. 

Um ovo, com as caracteristicas descritas nos desta especie, e 
acompanhado de rotulo em que se le: "Ovo de Soco-i (?) colecio- 
nado no lugar Santa Quiteria, rio Guama, em 9-7-1924. 0 ninho 
tinha, alem deste ovo, 2 soco-is novos e era feito em meio de um 
cerrado de "jarandeua", (1) a 3 mts acima do solo". A cor, muito 
desbotada, e branco amarelada, lavada de verde; mede 35x28 mm. 

Cochlearius cochlearius cochlearius (Linne) 
Cancroma Cochlearia Linne, 1766, Syst. Nat., 12.* ed., I, p. 233 (bas. em 

La Culliere de Brisson, Orn., V, p. 306). 

Tres ovos, de Utinga colecionados em "ninho feito a 2 metres 
acima da agua, sobre arvores de espinho. 25-6-1924". A cor dos 
ovos e branco-sujo, com leve toque de azul; ha diferenga sensivel 
de formato entre ambos, medindo o mais longo 48x36 mm e o mais 
grosso 47x37 mm. 

Familia ACCIP1TRIDAE 

Leptodon cayanensis cayanensis (Latham)2 

Falco cayanensis Latham, 1790, Index Ornithol., I, pg. 28 (baseado, em 
ultima analise, sobre o "petit autour de Cayenne" de Daubenton, PI. 
Enlum. 473) : Cayenne (Guiana Francesa). 

Odontriorchis palliatus guianensis Swann, 1922, Syb. Accip., pte. 3, p. 159; 
perto de Paramaribo (Guiana Holandesa). 
a) 1922, Set. 29 (pele) — $ juv., de Utinga (capoeira). 

Exemplar bastante imaturo, com a plumagem sepiacea, muito 
misturada de branco, cor dominante na metade anterior do pileo 
e na base da nuca. 

Nossa observagao confirma a grande diferenga de tamanho 
entre as aves da regiao amazonico-guianense e as do Brasil meri- 
dional e central, autorizando a separagao destas ultimas como ra^a 
geografica, sob a denominagao de Leptodon cayanensis monachus 
(Vieillot), conforme ja foi sugerido por Hellmayr & Conover (loc. 
cit.). 

0) Jarandeua, segundo deduzo de Paul Le Cointe (A Amazonia Brasileira, 
III, pp. 201 e 207), equivaleria a inga-rana da varzea (Pithecolobhnn dinizii Du- 
cke, Legum. Mimos). 

(2) Sobre a sistematica e nomenclatura desta especie consulte-se Hellmayr & 
Conover, Catal. of Birds of the Americas {Field Mus. Nat. Hist. Pubi, Zool. 
Ser., vol. XIII), pte. 1, n.9 4, pg. 22, nota 1 e pg. 23, nota 1 (1949). 
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A seguinte tabela de medidas em milimetros vai em apoio dessa 
assertiva: 

Leptodon cayanensis cayanensis 
asa cauda 

$ ad., Lago Canagari (norte do R. Amazonas) ... 280 210 
$ ad., Sta. Cruz (Rio Eiru, afl. do Jurua)   207 220 
9 ad., Sta. Cruz (Rio Eiru, afl. do Jurua)   219 235 

Leptodon cayanensis monachus 
$ ad., Nova Roma (Goias)   347 255 
$ ad., Ituverava (Sao Paulo)   340 248 
9 ad., Sta. Leopoldina (Espirito Santo)   365 267 
9 ad., Terezopolis (Rio de Janeiro)   355 268 

Harpagus bidentatus bident-atus (Latham) 

Falco bidentatus Latham, 1790, Index Ornithologicus, I, p. 38 (baseado no 
"Notched Falcon", de Latham, Gen. Syn. Birds Suppl., 1, p. 34: Cayenne. 

a) 1929, Mar. 31 (pele) — 9 ad., Utinga (mata). 

Buteo magnirostris magnirostris (Gmelin) 

Falco magnirostris Gmelin, 1788, Syst. Nat., I (1), p. 282 (baseado na PI. 
enlum. 464 de Daubenton, "Epervier a gros bee, de Cayenne"). 

a) (pele) — 9 ad., de Igarape do Murutucu. "Tarsos e iris amarelos, 
bico escuro com a base azulada". 

Spizaetus tyrannus (Wied). 

Falco tyrannus Wied, 1820, Reise nach Brasilien, I, p. 360 (p. 357 da ed., 
in 8vo) : Ilha da Chave (Rio Belmonte, abaixo do antigo Quartel dos 
Arcos). 

a) 1923, Out. 31 (pele) — 9, Murutucu (mata de igapo). 
b) 1924, Dez. 27 (pele) — $, Mosqueiro, Murubira (mata). 

Caber-nos-ia hoje dizer algo sobre diferengas observadas 
entre as populates de S. tyrannus, nao fosse a circunstancia de sa- 
bermos serem elas objeto das atengoes do Dr. R. Friedmann, cujos 
estudos a respeito esperamos sejam muito breve publicados. O $ 
de Mosqueiro e a 9 de Murutucu medem respectivamente, de asa 
365 e 390 mm, de cauda 310 e 325 mm, de culmen 34 e 39 mm, de 
tarso 80 e 84 mm. Em ambos, os cal^oes das tibias sao muito dis- 
tintamente listrados de faixas brancas; todavia, estas sao muito 
mais estreitas na 9 que no $ , consequencia natural da relativa ima- 
turidade deste ultimo. 
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Familia CRACIDAE 

Ortalis superciliaris (Gray)1 

Ortalida superciliaris G. R. Gray, 1867, List. Spec. Birds Brit. Mus., X, 
p. 10: "South America" (exemplar de viveiro, cuja patria mais prova- 
vel e a regiao de Belem, do Para). 

Ortalis aracuan Olgivie Grant (nec Penelope aracuan Spix, 1893, Catal. 
Bds. Brit. Mus., XXII, p. 506; Para ( = Belem). 

Ortalis spixi Hellmayr, 1906, Abhandl. 2 Kl. Bayr. Akad, Wissens., XXII, 
p. 693: Rio Itapicuru. 

a) 1924, Out. 25 (ovo) — Murutucu (capoeira). "O ovo estava posto 
sobre um velho ninho de "Creciscus viridis", 1 metro acima do solo. 
O exemplar que estava chocando nao pode ser colecionado". 

Familia OPISTHOCOMIDAE 

Opisthocomus hoazin (Muller). 

Phasianus Hoazin P. L. S. Muller, 1776, Natursyst., Supplem., p. 125 (ba- 
seado na PI. enlum. 337 de Daubenton, "Faisan huppe de Cayenne") : 
Cayenne. 

Um ninho, sem outra informa^ao alem do nome vulgar ("Ci- 
gana") da especie a que pertence, em rotulo apenso. Constru^ao 
simples e grosseira de gravetos, cipos e caules finos de plantas pa- 
lustres, entre os quais a haste florifera de certa monocotiledonea. 

Meia duzia de ovos, com etiqueta em que apenas se indica o 
nome da ave — uCigana", e a data de colecionamento (16-VII- 
1924). Parece muito duvidoso que pertengam todos a mesma ninha- 
da, si dermos fe a informagao dos autores, como Goeldi. No que 
toca a forma e colorido concordam com a descrigao dada por este 
naturalista no copioso trabalho dado a luz no vol. II (1896) do 
Boletim do Museu Paraense (pgs, 167-184), ao qual remetemos 
o leitor. 

Familia R ALU DAE 

Aramides cajanea cajanea (Muller). 

Fulica cajanea P. L. S. Muller, 1776, Natursyst., Supplem., p. 119 (baseado 
em Daubenton, PI. enlum. 352, "Poule d'eau, de Cayenne) : Cayenne. 

Uma pele, imprestavel para colegao e acompanhada de rotulo 
ilegivel. 

(!) O exame, feito por Hellmayr, do exemplar utilizado por Gray provou 
pertencer ele a especie do baixo Amazonas, batisada anteriormente como Ortalis 
spixi por aquele sabio ornitologista. Cf. Catal. Bds. Americas, pte. I, n. 1, p. 161, 
nota 2 (1942). 
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Laterallus yiridis viridis (Muller). 
Rallus viridis P.L.S. Muller, 1776, Natursyst. Supplem., p. 120 (baseado 

em Daubenton, PI. enlum. 368, "Rale, de Cayenne) ; Cayenne. 

a) 1923, Nov. 3 (ovos) — Marco da Legua (capoeira). "Ninho com 2 
ovos, em meio de uma touceira de capim, 1 palmo acima do solo . 

b) 1923, Dez. 15 (pele, ninho e ovos) — $, Murutucu (capoeira). Ni- 
nho com 2 ovos, entre uma moita de capim, sobre o solo" ; o rotulo 

dos ovos acrescenta — "era a $ que chocava". 
c) 1924, Jan. 3 (ovos) — Utinga (capoeira). "Ninho com 3 ovos, meio 

metro acima do solo". 
d) 1924, Mai. 29 (pele e ovos) — $, Murutucu (capoeira). "Ninho 

com 2 ovos, 1 metro acima do solo". O rotulo dos ovos confirma — 
"era a $ que chocava". 

e) 1924, Set. 30 (ovos) — Providencia (capoeira). "Ninho com 2 ovos, 
a 2 palmos acima do solo". 

f) 1924, Dez. 24 (pele e ovos) — 5 ad., Mosqueiro, Praia Grande (ca- 
poeira). "Ninho com dois ovos, sobre uma touceira de capim, 1 me- 
tro acima do solo. Estava chocando". 

g) 1925, Fev. 21 (ninho e ovo) — "Era a $ que chocava. Ninho com 
2 ovos, em meio a uma touceira de capim, sobre o solo". 

h) 1925, Mar. 24 (ovos) — "Ninho com 2 ovos, em uma touceira de ca- 
pim, 1 palmo acima do solo. O exemplar que chocava, ferido, fugiu". 

i) 1925, Mai. 11 (pele e ovos) — 9, Utinga (capoeira). "Ninho com 
2 ovos, palma e meio acima do solo. Um ovo desapareceu. Nao tirei 
o ninho". 

j) 1928, Dez. 4 (ovos) — "Era o $ que chocava. Ninho com 1 ovo, em 
um oco de uma sumaumeira, o qual tinha 2 1/2 metres de fundura". 

k) 1930, Mai. 13 (pele e ovo) — 5 ad., Murutucu (capoeira). "Estava 
chocando. Ninho com 1 ovo, em uma touceira de tiririca1, 2 palmos 
acima do solo". No rotulo correspondente ao ovo, no resto igual ao 
da pele, se diz que "Era a 9 que chocava", incongruencia evidente- 
mente fruto de simples engano. 

Os ninhos salvos da cole^ao, bastante grandes, tem forma glo- 
boide (20x15 cm, aproximadamente), profunda cavidade e paredes 
espessas, em cuja confec^ao predominam folhas secas de grammeas, 
de mistura com pequena quantidade de filamentos muito finos (cau- 
les de hervas) e uma ou outra folha de dicotiledonea. As medidas 
dos ovos oscilam entre 34x24 e 33x26 mm. Todos sao de colorido 
branco uniforme (apenas um apresenta palidas marmoriza^oes cor 
de terra, evidentemente postigas), ao contrario do que faz supor 
Ihering (Rev. Mus. Paul., IV, p. 287), citando Nehrkorn, quando 
os diz iguais aos de Laterallus melanophaius (Vieillot) j1). Pelo 

t1) Rallus melanophaius Vieillot, 1819, Nouv. Diet. d'Hist. Nat. nouv. edit. 
XXVIII, p. 549 (baseado em Azara, n.9 376) : Paraguay. 
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que supomos .cievam^perteneer-a.este ultimo,: e nao; a puesente espa 
ckj tres ovos (ia,cole9ao herdada do Museu Paulista^os quais, a 
despeito do que eonsta' no rotuio respectivo ("Gredscus- cayennen- 
sis Bodd. — Venezuela"), alem de serem um pouco menores (31 x 
23 mm), apresentam'pequenas pintas pardas e vermelhas, muito 
abundantes no polo grosso. 

Familia COLUMBIDAE 

Columba speciosa Gmelitn 

Columba speciosa Gmelinj 1789, Syst. Nat., I; (2), p. 783"(baseada em Dau- 
Benton, Pi. enltlm." 2X3', "Pigedn ramier, de Cayetine") :f Cayenne. 

Uma pele cheia, de prepara^ao descuidada, e desacompanhada 
do rotulo original (atado jis patas apenas.um peda^o de papel com 
o nome da especie). 

Um ninho, colccionado.em "Mosqueird, Praia Grande (capoei- 
ra)"; constru^ao simples de gravetos ressequidos, acamados em leito 
ralo e achatado, sem nenhum acolchoado. E de presumir-se tenha 
pertencido ao exemplar ha pouco registirado, embora nada se diga 
a respefto. 

Coiumbigallina passerina griseola (Spix) 

Columbina griseola Spix, 1825, Av. Spec. Nov. Brasil.,11, p. 58, tab.; 753, 
fig. 2: matas do Rio Amazonas. 
a) 1923, Out. 15 (pele, ifmlidV ovos) 15 ad.' '(Utinga (capoeira). "Es- 

tava chocando. Ninho com dois ovos". 
b) 1925, Out. 22 (pele, ninho) — $, Utinga (capoeira). "Era o $ que 

chocava. Nmho com 2 ovos, 1/2 metro^aeima do solo". 
c) 1928, Out. 30 (ovos) — "Ninho com 2 ovos, em uma folha de...(?), 

metro e meioacima do solo... O exemplar'perdeu-se". 

Ovos brancos, subiguais (em cada par), quase equipolares, 
medindo 23 x 18 e 22 x 16 mm. 

Ninhos semelhantes, pequenos (cerca de 15 cm de diametro), 
cm forma de meia esfera deprimida, e construidos de material di- 
verse, cdmo filamentos caulinares, folhas secas de gramineas e de 
herva, sem nenhum acolchoado na rasa cavidade incubadora., 

Coiumbigallina talpacoti talpacoti (Temminck) 

Columba talpacoti Temminck^ 1811, em Temminck & Knip, Les Pigeons, I, 
Colombigcvllines, p. 22; 'TAmerique meridionale" (patria tipica aceita, 
Bahia, design, por Pinto, 1938)' O). 

(1) Cf. Oliv. Pinto, Rev. Mus. Paul., XXII, 1938, (Catal. Av. Bras., 1.* pte.I, 
p. 163; idem, Arquivos de Zoologia, VII, p. 284 (1949). 
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a) 1923, Out. 10 (ninho) -—Murutucu (capoeira). "Era a ? <ilie cho" 
cava. Ninho sobre 'uma folha de mucaja ( ?:), com 1 ovo, 3 metres 
acima do solo (quebrou-se)". A este ninho pertenceral provavelniente 
a pele de uma ^ ad., cujo rotulo se perdeu. 

b) 1923, Dez. 15 (pele, ninho, ovos) —■ $ Murutucu. "Ninho com dots 
ovos". 

c) 1924, Out. 13 (ninho, ovos) — Murutucu (ro^ado). "Ninho com 2 
ovos, sobre um titwico, 3 palmos acima do solo. O exemplar que estava 
no ninho, ferido, fugiu". 

d) 1924, Nov. 14 (pele, ovoS) — , Utinga (ro^ado). "Estava chocan- 
do. Ninho com dois ovos, 2 metros acima do solo". 

e) 1928, Out. 30 (pele, ovos) — $ ad., Utinga- (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, a 3 metros acima do solo". No rotulo dos 
ovos: "Era a $ que chocava", certamente por engano, visto que a 

pele e de um macho adulto. 
f) 1929, Out. 27 (pele, ovos) — ^ ad., Murutucu (capoeira). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, na folha de uma palmeira mucaja, dois 
metros acima do solo". 

Os ninhos nada apresentam de particular; pequena tigela acha- 
tada (12 a 15 cm de diametro), constru^ao grosseira de colmos de 
gramineas, caules delgados e raizes, de mistura com folhas secas 
e fragmentos de musgo. 

Ovos quase equipolares, pouco alongados (24x18 a 25x19 mm), 
alvos, de superficie lisa e polida, 

Uropelia campestris (Spix) 

Columbina campestris Spix, 1825, Av. Spec. Nov. Bras., II, p. 57, tab. 75, 
fig. 2: campos da Bahia. 

Uma pele, desacompanhada do rotulo respective. 

Claravis pretiosa (Ferrari-Perez) 

Peristera /Jrcttoj® Ferrari-Perez, 1886, Proc. Un. St. Nat. Mus., IX, p. 175: 
Jalapa (Vera Cruz, Mexico), 
a) 1928, Set. 9 (pele) — $ ad., Utinga (capoeira). 

Lepfotila rufaxilla rufaxilla (Richard & Bernard)1 

Columba rw/ajri//® Richard & Bernard, 1792, Act. Soc. Hist. Nat. Paris, I, 
(1), p. 118 : Cayenne. 
a) 1923, Out. 23 (pele, ovos) — $ ad., Murutucu-(capoeira). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, 2 metros acima do solo". 
E de supor-se seja o acima registrado um ninho com a simples 

indicagao do nome da ave, em rotulo solto. Esta sobre o lado supe- 
rior de uma folha de palmeira e e construido sem apuro, de grave- 

(1) Vide Pinto, Arquiv. Zool. S. Paulo, vol. VII, p. 301 (1949). 
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tos, peda^os de cipo e, especialmente, de gavinhas, frouxamente 
entrela^adas. Os ovos de colorido branco-sujo, medem 29x21 e 
27 1/2x21 mm. 

OreoDeleia montana montana (Linne) 

Columba montana Linne, ,1758, Syst. Nat;, 10 ed., I, p. 163 (baseado em 
"■The Mountain Partridge" de Edwards, e em Sloane : "in Jamaica". 
a). 1924, Mar. 10 (pele, pvos) r— 5 . de Utinga (mata), "Era o $ que 

chocava. Ninho com 2 ovos, sqbre um galho de ujna cupiuba caida". 
b) 1929, Fev. 7'(i7ele) —- 5 , Utinga (mata). "Estava chocando. Ninho 

com 2 ovos, um metro acima do solo". 
Os ovos (a) sao branco-encardidos, quase equipolares, com 

27x20 e 28x21 mm. 

Familia CUCULIDAE 

Piaya cayana hellmayri Pinto 

Fiaya cayana hellmayri Pinto, 1929, Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., 
Xll, p. 434: Turiagu (Maranhao). 
a) 1925, Mar. 10 (pele, ninho, ovos) —- $ , Murutucu (capoeira). "Es- 

tava chocando. Ninho com 2 ovos, 5 metros acima do solo". 
aa) 1925, Mar. 10 (pele) — $ , Murutucu (capoeira). "Era o macho que 

estava chocando..." 
b) 1927, Jul. 26 (pele) — $, Utinga (capoeira). "Estava chocando. 

Ninho com 2 ovos, 5 metros e meio acima do solo". 
c) 1929, Mai. 26 (pele, ovos) — ? , Utinga (capoeira). "Estava chocan- 

do. Ninho com 2 ovos, em uma jaqueira, dois metros e meio acima 
do solo". 

Ha tres ninhos desta especie e ra^a na colegao; mas so o do 
casal de 10 de margo de 1925 conserva o rotulo original, com as 
devidas anotagoes, alias coincidentes com as que acompanham os 
exemplares respectivos, Os outros dois devem pertencer, sem du- 
vidas, aos especimes b) e c). Todos sao muito semelhantes, e cons- 
truidos sem nenhum cuidado, de paus e gravetos, de mistura com 
Jolhas secas, algumas reduzidas quase que tao so a rede de nervu- 
ras, o que prova terem sido. catadas- do chao. 

Os ovos sao inequipolares, brancos, sem brilho; os do casal 
de margo de 1925 notavelmente maiores e mais alongados do que 
os de maio de 1929, medindo os primeiros 35x25 e 34x24 1/2 mm, 
e os ultimos 31x25 e 30x25 mm. 

Coccycua minuta minuta (Vie! I lot) 

Coccysus minutus Vieillot, 1817, Nouv. Diet.. d'Hist. Nat., nouv. edit. VIII, 
p. 275. 
a) 1925, Jan. 17 (pele) — $ ad. de Utinga (capoeira). "Tinha dois ovos 
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- ;:i/^:granden^it6,desenvolvi<ios,;.sendo urn epcaspado.. Ins.ectp^i Irds .enz 
■ ■ ? i, carnado". 

A prioridade de Cuculus rutilus Illiger, 1811, sobre Coccyzus 
minutus Vieillot, 1817, fpi ipipugnada por Zimtner OX sob a alega- 
^ao de ser aquele um nome composto e, consequentemente, inidenti- 
ficavel. Os dois elemeritos desta composi^ao foram as "variedades" 
B e G recohhecidas porGmelfn (2) em Cuculus myanus, a primeira 
das quais corrfesponde & Cuculus cayanensis minor Brisson (3), ou 
seja a presente especie, e a segunda outra ave, que apenas se indica 
atraves de sumaria descngao incdincidente com as caracten'sticas 
da que esta em discussaoOPronto a admitir que a "variedade'^ G 
seja inideritidiicavel e,- em qualquerrhipotese, ave diversa .da :<4varie- 
dade" B, inclinamo-nos todavia a seguir Berlepsch <&• Hartert; ven- 
do no caso um simples erro de determinagao, facil de retificar ex- 
purgando G da sinoniniia de B. 

Tapera naevia naevia (Linne) 

Cuculus naevius Linne, 1766, Syst- Nat., ed. \2.H, p. 170, I, (baseado cm 
Cuculus cayanus naevius de Brisson),,: Cayenne., 

a) 1929, Dez. 26 (pele) — 9 ad., de Masqueiro, Praia Grande (capoeira). 
"Estava em vespera de por, pois tinha um ovo gfande, muito desen- 
volvido, alem de outros menores". 

As medidas do exemplar sao das mais exlguas (asa 102 mm, 
cauda 143 mm, culmen 14 1/2 mm), colocando-o frqncamente ao 
lado dos da Guiana, patria tipica da especie (4). 

E pena que da colegao em estudo nenhuma informafao se colha 
sobre os habitos parasiticos desta ave, hoje bem comprovados gra- 
mas as observa^des de Pinto da Fonseca (1922) (5), Cherrie (1930) 
(6) ,e C. Fiebrig (1921) (7), todas acordes em apontar cofno vitir 

mas exclusivas as especies do genero Synallaxis e outros furnanidas 
afins (Synallaxis spixi, Schoeniophylax phryganophila, Philydor 
rufus). 

t1) J. T, Zimmer, Field Mus. Nat. Hist. Zool. Scr., XVII, p. 262 (1930). 
(2) J. Fr. Gmelin, Syst. Naturae, I, pte. 1, p. 417 (1788). 
(3) M. J. Brisson, Ornithologie, IV, p. 124 (1760). 
(4) £ sabido que a separagao de uma subespecie meridional, Tapera naevia 

chochi (Vieillot) baseia-se precipuamente no mais avantajado das medidas (asa 
110 a> 114 mm, cauda 154 a 165 mm). Comeptando a materia em trabalho ja antigo 
(Rev. Mus. Paul., vol. XX, p. 72 — 1936), deixamos cscapar um lapso, atribuindo 
a forma septentrional as dimensoes da meridional, c^vice-yersa. 

(5) Rev. Mus. Paul., XIII, p. 785 (1922). 
(6) Em E. Naumburg, Bull. Anier. Mus. Nat. Hist., LX, p. 167-168 (19305 
p) El Hornero, II, p. 212-213 (1921). 
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Crotophaga ani Linne 
Crotophaqa Ani Linne, 1758, Syst. Nat., ed 10.*, I, p. 105 (baseado essen- 

.cialmente em "Ani" de Marcgrave" : nordeste do Brasil. 

.a) 1929, Mai. 28 (pele) — 9 ad., de Murutucu (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 9 ovos, em um tucumanzeiro, 2 m acima do solo. 
No cbao, quebrados, estavam mais 5 ovos". 

Acham-se na colegao os nove ovos referidos na etiqueta, todos 
intactos, com excegao de um, a que falta a calota correspondente 
ao polo rombo. Bastante diferentes em tamanho e configuragao mede 
o maior, que tambem de todos e o mais alongado, 35x25 mm, e o 
menor 29x23 mm. 

Crotophaga major Gmelin 
Crotophaga major Gmelin, 1788, Syst. Nat., I, p. 363 (baseado essencial- 

mente, por homonimia, em Crotophagus major de Brisson) : Cayenne. 
a) 1927, Set. 18 (pele) — ^ ad., Murutucu (mata de igapo). 
b) sem data, (pele) — $ ad., "Igarape do Murutucu. Iris azul claro. 

Bico e tarso pretos. Insectos". 

Familia PS1TTACIDAE 

Brctogeris versicolorus versicolorus (Muller)1 

Psittacus versicolorus P.L.S. Muller, 1776, Natursystem, Supplem., p. 75 
(baseado na "Perriche a ailes variees" de Buffon e em Daubenton, PI. 
eulum. 359) ; Cayenne. 

Uma pele, sem rotulo. Preparagao em tudo semelhante as de 
F. Q. Lima, de que as cole^oes do Departamento de Zoologia pos- 
suem duas amostras, obtidas em Murutucu e Utinga (2). 

Brctogeris chrysopterus tuipara (Gmelin) 

Psittacus Tuipara Gmelin, 1788, Syst. Nat., I, p. 348 (baseado exclusivamente 
em "Tuipara Tupinambis" de Marcgrave, atraves de Brisson e outros 
compiladores) : nordeste do Brasil. 

Seis peles de aves adultas, desacompanhadas de qualquer r6- 
tulo, pelo que apenas se pode ter como provavel procederem dos 
arredores de Belem, a ave tendo ali sido registrada por varios via- 
jantes e colecionadores, desde Wallace ate W. Stone. Sua distribui- 
cao atual circunscreve-se a hileia amazonica, mas forca e admitir 

0) A despeito dos erros apontados por Berlepsch (Novit. Zoo/., XV, 1903, 
p. 285) na descrigao de Muller, feita que foi de segunda mao, ha unanimidade em 
aceitar, como valido, o nome dado a especie, alias simples versao latina do de 
Buffon. 

(2) Cf. Pinto, Catal. Av. Bras., I, p. 203 (1937). 
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que alcangava outrora o nordeste brasileiro, onde Marcgrave (1648) 
foi o primeiro a faze-la conhecida. 

Pionus menstruus (Linne) 
Psittacus menstruus Linne, 1766, Syst. Nat., I, p. 148 (com base em "Psitta- 

cus guiaenensis cyanocephalos" de Brisson, Orn., IV, p. 147) : Guiana 
(francesa). 

Uma unica pele, cujo rotulo infelizmente se perdeu, deixando 
apenas o amarrilho. Nao aperecem registros da ocorrencia da espe- 
cie no distrito de Belem, mas parece ser ela comum no baixo Tocan- 
tins, de onde o Departamento de Zoologia possui tres exemplares 
adquiridos de F. G. Lima, semelhantes na prepara^ao ao da cole9ao 
C. Estevao. 

Pionus fuscus (Muller) 
Psittacus fuscus P.L.S. Muller, 1776, Natursystem, Supplem., p. 78 (baseado 

em "The Little Dusky Parrot" de Edwards e em Daubenton, PI. Enlum. 
n.' 408) : Cayenne. 
a) 1923, Nov. 26 (pele e ovos) — 5 ad., de Utinga (mata). "Ninho com 

quatro ovos, no oco de uma bacabeira, 3 metres acima do solo. Esta- 
va chocando. Um ovo quebrou-se". 

Os ovos sao brancos (nao muito alvos, todavia). Ha diferen^a 
sensivel de forma e tamanho entre os tres, medindo o mais longo 
35x27 mm, e o mais arredondado 34x27 1/2 mm. 

Vao quarenta anos que Lorentz Muller colecionou esta maitaca 
no Rio Acara, onde existia em grande abundancia (1). 

Gypopsitta vulfurina (Kuhl) 
Psittacus vulturinus Kuhl (ex Illiger, manuscr.), 1820, Nova Acta Acad. 

Caes. Leopold. Carol., X, p. 62: "Brasilia" (Santarem, localid. tipica pro- 
posta por Pinto) (2). 

Quatro peles, lamentavelmente sem rotulos, de cujos atilhos 
ficaram em algumas os restos. 

Touit purpurat-a purpurata (Gmelin) 
Psittacus purpuratus Gmelin, 1788, Syst. Nat., I, pte. 1, p. 350 (baseado em 

"Purple tailed Parrakeet" de Latham, 1781, Gen. Syn. Bds., I, p. 315): 
Cayenne. 

0) C. E. Hellmayr, Ahhandl. K. Bayer. Akad. IViss., Mathem-physik. Kb, 
XXVI, Bd. 2, Abh. (1921) 

(2) Rev. Mus. Paulista, XXII, p. 215 (1938). Teria sido mais feliz a esco- 
Iha das cercanias de Belem para localidade tipica da especie, parecendo-me quase 
certo que os tipos tenham sido ali colecionados no comego do seculo passado por 
Sieber, a incumbencia do Conde J. C. v. Hof fmannsegg. Cf. E. Stresemann 
Banner Zool. Beitrdge, Heft 1, p. 47 (1950). 
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Duas peles, representativas dos dois sexos (provavelmente um 
casal), mas sem vestigio dos rotulos informativos. Sua procedencia 
das cercanias de Belem nao devem abrir margem a duvida, a espe- 
cie tendo sido registrada tanto no Rio Capim (Wallace), como em 
Ipitinga, no Rio Acara (L. Muller). 

Pionifes ieucogaster leucogaster (Kuhl) 
Psittacus feucogaster Kuhl (ex Illiger, Mus. Berl.), 1820, Nova Acta Acad. 

Caes. Leop. Carol., X, p. 70; "Brasilia" (local, tipica leste do Para, 
design, por Pinto) (1). 
a) 1924, Jan. 1 (ovos) — Murutucu (capoeira). "Era a 9 que chocava. 

Ninho no oco de uma cupi. 2 ovos, 30 metros acima do solo". 
A pele, provavelmente colecionada, nao foi encontrada na co- 

le^ao. Os ovos, de um branco-sujo, medem 31x25 e 30x25 mm. 

Familia STRIGIDAE 

Otus choliba crucigerus (Spix) 
Strix crucigera Spix, 1924, Av. Sp. Nov. Bras., I, p. 22, pi. IX: "Juxta 

flumen Amazonum". 
a) 1929, Jan. 7 (pele) — Murutucu (capoeira). 

Familia NYCT1B1IDAE 

NycHbius griseus griseus (Gmelin) 
Caprimulgus griseus Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, 2.2 pte., p. 1029 (baseado 

no "Engoulevent gris" de Buff on, Hist. Nat. des Ois., VI, p. 548) : 
Cayenne". 
a) 1930, Set. 17 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). 

Ha ainda na cole^ao, rotulado como de "Nyctibius griseus?", 
um ovo, proveniente da Fazenda Nazare, na Ilha de Marajo, e data- 
do de 7 de Fev. de 1928. Ha pouca duvida de que pertenga a presente 
especie, visto sua semelhanga com um autentico colecionado em 21 
de Out. de 1913, pelo falecido Joao L. Lima, no Ypiranga (sub. da 
cid. de Sao Paulo), que o encontrou "na cavidade d'um tronco de 
uma arvore fina", a 2 metros do solo. 

Ambos tern forma elipsoide muito regular, as medidas do de 
Marajo (28x28 mm) sendo um pouco menores do que no de Sao 
Paulo (39x28 1/2 mm). A cor do fundo e branca; mas a ornamen- 
tagao difere bastante, pois enquanto o primeiro, alem de ser mais 
perfeitamente equipolar, traz um dos polos manchados de pontea- 
qoes e finos chuviscos em forma de coroa, o ultimo apresenta a me- 

0) Cf. Catal. Av. Bras., I, p. 217. A proposito dos tipos desta especie po- 
deria repetir-se o que ficou dito relativamente aos de Gypopsitta vulturina q.v. 
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tade correspondente ao polo menos grosso quase destituida daque- 
les enfeites. 

Na tradugao do trabalho de Euler publicada pelo Dr. H. von 
Ihering da-se para o ovo de "Nyctibius jamaicensis (Gm.)" 
21 1/2 mm de comprimento e 30 1/2 mm de largura, o que combina 
bem com o que acabo de encontrar. 

Carlos Estevao, na lista publicada no Bol. do Museu Nacional, 
assinala a especie entre as de que, durante o mes de Junho encon- 
trou postura no municipio de Belem. 

Familia CAPRIMULGIDAE 

Nytidromus albicollis albicollis (Gmelin) 

Caprimulgus albicollis Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, p. 1031 : Cayenne. 

a) 1924, Jan. 3 (ovo) — Murubira (rogado). "O ovo estava sobre o 
solo". 

b) 1926, Mai. 17 (pele) — $ ad., de Utinga (campinarana). "Estava 
chocando um ovo, sobre o solo". 

c) 1928, Ago. 16 (ovo) — Murutucu (capoeira). "Era o $ que chocava. 
Um ovo, em cima de duas folhas secas... sobre o solo". 

d) 1929, Ago. 27 (pele, ovo) — $ ad. de Travessa 1.° de Dezembro (si- 
tio). "Estava chocando um ovo sobre o solo". 

Os ovos, de colorido fundamental branco-sujo, de ordinario 
tingido de tons roseos, sao mais ou menos pintados de manchas 
pardo-avinhadas ou violaceas, com quantidade variavel de nodoas 
cinzento-azuladas sotopostas, e distribudas irregularmente por toda 
a superficie. A forma e distintamente inequipolar, variando as me- 
didas entre 30 1/2x21 e 28x21 mm. 

Os muitos ovos que possui o Departamento de Zoologia deste 
curiango sao de N.a. derbyanus e destacam-se pela intensidade do 
roseo. Entre eles ha apenas um que pertenceu a presente ra^a e foi 
colecionado por E. Garbe no Rio Jurua, em Julho de 1902. Com- 
parado com os da Col. C. Estevao, fere a aten^ao pelo seu formato 
quase regularmente elipsoidal e grande despropor9ao entre os dois 
diametros, que medem respectivamente 32 e 21 mm. Hellmayr (2) 
consigna dois ovos colecionados no Rio Madeira por Hoffmanns, 
muito desiguais na intensidade do torn roseo e na quantidade de 
manchas, medindo um 30x21 1/2 mm e o outro 29,75x20 1/2 mm. 

Nycfjpolus tujresfens nigrcscens (Cabanis) 

Caprimulgus nigrescens Caban'.s, 1848, em Schomburgk, Reise in British 
Guiana, III, p. 710: baixo Rio Essequibo (Guiana Inglesa). 

(1) Rev. do Museu Paulista, IV, p. 76 (1900). 
(2) Novitates Zoologicae, XVII (1910), p. 380. 
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a) 1923, Set. 20 (ovo) — Utinga (campinarana). 
b) 1923, Out. 2 (pele, ovos) — $ ad., Utinga (campinarana). "Estava 

chocando 1 ovo, sobre o solo". Medidas do exemplar: asa 136 mm; 
cauda 96 mm. 

c) 1923, Out. 7 (ovo) — Utinga (campinarana). 
d) 1924, Jun. 21 (ovo) —Utinga (campinarana). 
e) 1924, Jul. 26 (pele, ovo) — $ , Utinga (campinarana). "Estava cho- 

cando. O ovo estava sobre o solo". Medidas; asa 132 mm; cauda 
91 mm. 

f) 1924, Ago. 23 (ovo) — Utinga (campinarana). "Ninho sobre o solo. 
1 ovo". 

g) 1926, Set. 29 (pele, ovo) — $, Utinga (capoeira). "Estava chocando 
um ovo, sobre o solo". Medidas do exemplar: asa 140 mm; cauda 
96 mm. 

h) 1928, Out. 8 (ovo) — Utinga (campinarana). "Era a $ que chocava. 
Ninho com 1 ovo, sobre o solo". 

i) 1929, Fev. 15 (pele, ovo) —- <$ de Utinga (campinarana). "Estava 
chorando. Um ovo, sobre o solo". Medidas: asa 139 mm; cauda 
92 mm. 

j) 1929, Mai. 29 (ovo) — Utinga (campinarana). "Era a $ que choca- 
va. Um ovo sobre o solo". 

k) 1930, Mai. 16 (pele, ovo) — 9 ad., de Utinga (capoeira). "Estava 
chocando. Um ovo, sobre o solo". Medidas: asa 139 mm; cauda 
98 mm. 

As medidas que obtivemos nas cinco peles relacionadas acima 
confirmam a exiguidade da ra^a este-paraense, em compara^ao com 
N. nigrescens australis Gyldenstolpe (1) da Bolivia e Peru, em que 
a asa acusa de 151 a 154 mm, segundo a publica^ao original. 

As observagdes aqui consignadas, em numero de onze, sao Con- 
cordes em restringir a 1 unico ovo as posturas desta especie, na re- 
giao de Belem. Entretanto, com base talvez em Beebe, que estudou 
a nidificagao da especie na Guiana Inglesa, da H. Snethlage para 
ela posturas de dois ovos da "Guiana e Amazonia", o que so em 
parte pode ser verdade. 

As grandes manchas, escuras, tirantes a sepia, algumas gran- 
des como verdadeiros borrdes, outras alongadas em filamentos ou 
rabiscos tortuosos, tendo de permeio pequenas nodoas e salpicos, 
tudo sobre fundo branco-assalmoado, facilitam o reconhecimento dos 
ovos deste pequeno bacurau. Dispostos em varies pianos, as mais 
profundas contrastam pela tonalidade esbatida, as vezes quase de 
todo apagada, com as superficiais, cuja cor nao raro e quase negra. 
A forma dos ovos varia entre a de um elipsoide regular ao ovoide 

(1) Arkiv f. Zoologi, XXXIII, n.' 13, p. 8 (1941). 
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propriamente dito, enquanto que as medidas, tomadas na serie em 
estudo, oscilam entre 26x18 (no ovo mais longo) e 25x18 1/2 mm. 

Todos os exemplares procedem de Utinga, o que leva a crer 
seja o habitat da especie nos arredores de Belem singularmente 
restrito, embora densa a populate. A julgar ainda pela serie em 
estudo, o periodo reprodutivo abrange quase todos os meses do 
ano, os do verao excetuados (de Novembro a Janeiro), em que caem 
as maiores chuvas. 

Familia TROCHILIDAE 

Glaucis hirsuta hirsula (Gmelin) 
Trochilus hirsutus Gmelin, 1788, Syst. Nat., I (1), p. 490 (baseado, em ulti- 

ma analise, sobre "Guainumbi 4ta. species" de Marcgrave) : "in Brasilia" 
(= regiao nordestina correspondente ao dominio holandez). 

a) 1923, Out. 1 (pele, ninho e ovo) — $ ad. de Utinga (mata de iga- 
po). "Estava chocando. Ninho com 2 ovos". No rotulo do ovo infor- 
ma-se que "urn quebrou-se". 

O presente material nos da a feliz oportunidade de retificar 
o engano em que incorrera Euler, atribuindo a especie de Gmelin a 
observa^ao consignada pelo Principe Neuwied no capitulo dos Bei- 
traege (vol. IV, pp. Ill) relativa a que ele erroneamente denominara 
"Trochilus brasiliensis, Latham". A despeito do engano em que 
vem incidindo todos os autores, inclusive O. Salvin (Catal. Bds. 
Brit. Mus., XVI, p. 41), a descri^ao de Wied, tanto na parte refe- 
rente aos caracteres da ave, como na relativa ao ninho, nao se aplica 
a Glaucis hirsuta (Gmel.) (de que Trochilus brasiliensis Lath., ex 
Brisson, e mero sinonimo), mas sim ao minusculo beija-flor uni- 
versalmente conhecido por Pygmornis ruber Linn., de que adiante 
teremos de nos ocupar. 

Nao admira, pois, que as caracteristicas do ninho rotulado 
como de Glaucis hirsuta e muito bem conservado na cole^ao em es- 
tudo, divirja completamente da descri^ao feita por Wied. Acha-se 
colado ao tergo terminal da pagina inferior de urn foliolo de pal- 
meira {Euterpe oleracea?) e a ela aderente por finissimos fiapos, 
inclusive teias de aranha, muitos dos quais contornam a folha para 
melhor segura-lo. Tern a forma de uma bolsa pouco profunda e e 
construido de filamentos delgados, pardos e escuros, lembrando rai- 
zes, em emaranhado frouxo e ligados tambem por teias (ou coisa 
que tern o mesmo aspecto); de mistura, especialmente na superficie 
externa, veem-se fragmentos de musgo, pedacinhos de liquem e de- 
tritos vegetais de varia natureza. Mede de comprimento cerca de 
15 cms, ai compreendido o prolongamento superior da parede adia- 
cente a folha e a ela preso. 
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Threnetes leucurus medianus Hellmayr 

Threnetes leucurus medianus Hellmayr, 1929, Field Mus. Nat. Hist. Publ. 
Zool. Ser., XH, p. 381 : Turiagu (norte do Maranhao). 

Threnetes cervinicauda (nao de Gould) Hellmayr, 1906, Novit. Zool., XHI, 
p. 374: Santo Antonio do Prata (Para, a leste de Belem). 

a) 1923, Dez. 16 (pele, ninho, ovos) — $ ad. de Murutucu (cacaual)^ 
"Estava chocando. Ninho com dois ovos, preso a uma folha de assai, 
19 palmos acima do solo". 

b) 1925, Ago. 4 (pele, ninho? ovos) — $ ad., Utinga (mata de igapo). 
"Estava chocando. Ninho com 2 ovos em uma folha de assai, 2 me- 
tres acima do solo". 

c) 1925, Set. 5 (pele, ninho, ovos) — $ ad. de Utinga (mata de igapo). 
"Estava chocando. Ninho com 2 ovos, em uma folha de sororoca, 3 
metres acima do solo". 

d) 1925, Dez. 18 (pele, ninho, ovos) — $, Utinga (mata de igapo). 
"Estava chocando. Ninho com 2 ovos em uma folha de bacabeira, 2 
metros acima do solo". 

e) 1928, Set. 20 (pele, ninho, ovos) — $ ad., Utinga (mata de igapo). 
"Estava chocando. Ninho com 2 ovos em uma folha de assai, 3 metros 
acima do solo". 

f) 1928, Nov. 16 (pele, ninho, ovos) — $ ad., Utinga (mata de igapo). 
"Estava chocando. Ninho com 2 ovos em uma folha de assai, 3 me- 
tros acima do solo". 

Na cole^ao ha um exemplar cujo ninho nao foi encontrado. To- 
dos estao colocados na porgao terminal de uma folha, que na maio- 
ria dos casos se diz ser de palmeira assai, e em tudo se asseme- 
Iham ao de Glaucis hirsuta hirsuta (Gmel.), ha pouco descrito. Con- 
vem assim deixar consignado que o ninho deste ultimo trazia amar- 
rado a si o rotulo identificador da especie. 

Os ovos, muito alvos, sao alongados como de habito entre os 
troquilidas, as vezes levemente inequipolares e de tamanho sujeito 
a varia^ao (de 17x9 a 15x8 1/2 mm, aproximadamente). 

Phaefhornis superciliosus muelleri Hellmayr 
Phaethornis superciliosus muelleri Hellmayr, 1911, Bull. Brit. Orn. Club, 

XXVH, p. 93 : Peixe-Boi (leste do Para, nao longe de Belem). 

a) 1923, Set. 3 (pele, ninho) — $, Utinga (mata). "Estava chocando. 
Ninho com 2 ovos (um quebrou-se), em uma folha de inaja, 1 1/2 
metros acima do solo". 

b) 1924, Jun. 21 (pele e ninho) — $, Utinga (mata). "Ninho feito na 
extremidade de uma folha de inaja, 2 metros acima do solo. 2 ovos". 

c) 1927, Ago. 27 (pele, ninho, ovos) — 9 de Murutucu (mata de igapo). 
"Era a 9 que incubava. Ninho com 2 ovos, em uma folha de assai, 
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80 cms sobre o solo. A mare, quaudo enchia, alcangava o ninho, fi- 
cando somente de fora o lugar dos ovos". 

Os ninhos sao semelhantes aos de Threnetes leucurus medianus, 
mas apresenta, de permeio com os filamentos (raizes?) de que e 
feito, muito maior quantidade de detritos, como fragmentos de fo- 
Ihas secas, gravetos, peda^os de casca etc. Abundancia de teias de 
aranha consolidando o arcabou^o e raras escamas de liquem. 

Nenhum ovo inteiro na colegao, Ainda assim ve-se que nao de- 
vem diferir, no tamanho, na cor e no formato, dos da especie an- 
terior. 

Phaethornis ruber ruber (Linne) 

Trochilus ruber Linne, 1758, Syst. Nat., ed. 10.*, I, p. 121 (com base em 
Edwards, p. 32, pi. 32, fig. super., "The little brown Humming-Bird") : 
Guiana Holandesa. 

a) 1923, Nov. 9 (pele, ninho?) — $, Murutucu (mata). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, numa folha de inaja, 2 metros acima do 
solo". 

b) 1925, Ago. 4 (pele, ninho?) — 5, Murutucu (mata). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, em uma folha de timbo, 3 metros acima 
do solo". 

c) 1928, Nov. 6 (pele, ninho) — $, Utinga (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, em uma folha de assai, 1 metro acima do 
solo". 

d) 1930, Mai. 15 (pele) — $, Utinga (capoeira). "Estava chocando. 
Ninho com 2 ovos, 2 metros acima do solo". 

e) 1930, Mai. 17 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, 80 cms acima do solo". 

Dos ninhos deste minusculo beija-flor urn unico (c) conserva 
o rotulo que permite autentica-lo. Acha-se colado a ponta de uma 
folha de palmeira e tern a forma de uma pequena bolsa, mais alta 
do que larga, construida de macia paina de varias especies, no meio 
da qual sobressai o penacho de certa semente, sedoso e cor verme- 
Iha de ferrugem. Externamente, ha sempre abundancia de teias de 
aranha e detritos vegetais (pedacinhos de musgo, de hepaticas, 
liquens etc.). 

A compara^ao com o precedente assegura que pelo menos dois 
outros ninhos, cujos rotulos se dispersaram, pertencem a esta espe- 
cie. Eles diferem do precedente apenas na propor^ao em que entram 
os diferentes materiais, havendo urn cuja colora^ao e francamente 
cor de ferrugem, em virtude da predominancia das sementes plu- 
mosas a que nos referimos ha pouco. 

Pela descrigao do Principe de Wied (Beitr., IV, p. Ill), que 
estudou este beija-flor sob a errada denomina^ao de Trochilus bra- 
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siliensis, verifica-se que ele na Bahia, para a construgao do ninho, 
segue o mesmo metodo e escolhe o mesmo material que na Amazdnia. 

Campylopterus largipennis obscurus Gould 
Campylopterus obscurus Gould, 1848, Proc. Zool. Soc. Lond., XVI, p. 13: 

"River Amazon" (patria restrita, regiao de Belem do Para, proposta 
por Hellmayr). 

Rotulado como da presente especie ha um ninho, relativamente 
volumoso (55x40 mm), em forma de cadinho de paredes muito es- 
pessas e assentado sobre um ramo fino de arvore. O material con- 
siste principalmente num emaranhado denso de musgos (ou hepa- 
ticas) muito delicados, tudo revestido internamente de paina branca 
e vermelha. Reza o rotulo: "Este ninho foi encontrado em 22-IX- 
1929, com qm filho. . . estava vazio" (a reticencia indica algo ile- 
givel). 

O exemplar correspondente ao ninho debalde foi procurado 
na colegao. 

Florisuga mellivora mellivora (Linne) 

Trochilus mellivorus Linne, 1758, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 121 (baseado em 
Edwards, n.' 35, pi. 35, fig. super., "Mellivora ventre albo") : "India", 
errore (subst. por Surinam, ex Edwards). 
a) 1923, Nov. 18 (pele) — 5 ad., Murutucu (capoeira). 
b) 1924, Nov. 7 (pele, ninho, ovos) — $, Utinga (capoeira). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, 6 palmos acima do solo". 

O rotulo do ninho que, sem hesita^ao, atribuo ao ultimo exem- 
plar havia se destacado, rompendo-se ao meio o cordel que o pren- 
dia. Acha-se colado a pagina superior e proximo da base de uma 
folha grande de arvore dicotiledonea, nao identificada. Tern forma 
de um copinho deprimido, com diametro externo de cerca de 5 cms 
e altura de 2 1/2 cms. O material de que e feito e dos mais delica- 
dos e constituido exclusivamente de finissima seda vegetal, branco- 
amarelada e muito brilhante. Alguns fragmentos pardo-escuros da 
epiderme produtora da seda e tudo quanto Ihe macula a superficie, 
onde tambem nao ha vestigio de qualquer material estranho, nem 
mesmo teias de aranha. 

Estas caracteristicas coincidem muito exatamente com as des- 
critas por Wied em Melanotrochilus fuscus (Vieillot) especie espa- 
Ihada pela faixa litoranea do Brasil oriental e cujo parentesco com 
a que estamos estudando ressalta de mais este pormenor (1). 

Os ovos sao alvos, levemente inequipolares e medem cerca de 
15x10 mm. 

0) Vide Pr. Max. v. Wied. Neuwied, Beitr. Naturges. Bras., IV, (1), 
p. 55, sob Trochilus ater. 
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Amazilia1 versicolor nitidifrons (Gould) 

Thaumatias nitidifrons Gould, 1860, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 308; localida- 
de do tipo ignorada (patria tipica aceita regiao de Belem do Para, por 
sugestao de Hellmayr, 1929, Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., XII, 
p. 345). 
a) 1924, Ago. 4 (pele, ninho, ovo) — $ 1, Utinga (mata de igapo). "Es- 

tava chocando. O ninho tinha 2 ovos e estava a 2 metres acima do 
solo". 

No rotulo que acompanha o unico ovo encontrado, le-se "Era 
o $ que estava chocando"; nao obstante, abstraindo mesmo do si- 
nal de interroga^ao aposto pelo colecionador, e licito acreditar em 
engano na verificafao do sexo do exemplar, que parece antes uma $ , 
com as pontas das rectrizes nitidamente esbranqui^adas. 

O ninho assenta sobre um ramo fino, sustentado tambem pelo 
peciolo das folhas vizinhas; tern a forma de tigela arredondada de 
20 mm de boca (diametro interne) e e feito de grosseira paina de 
cor vermelhada, com fragmento de musgo e escamas de liquem re- 
vestindo a superficie externa, de mistura com teias de aranha. 

Chlorestes notat-us cyanogenys (Wied) 

Trochilus cyanogenys Wied, 1832, Beitr. Naturges. Bras., IV, p. 70: leste 
do Brasil (como patria tipica proponho o sul da Bahia). 
a) 1924, Ago. 15 (pele, ninho, ovo) — 9 , Utinga (mata de igapo). "Es- 

tava chocando. Ninho com 2 ovos, a 5 ms acima do solo". 
b) 1925, Jun. 1 (pele, ninho ?, ovos) — "9 ?", Murutucu (mata de iga- 

po) : "Estava chocando. Ninho com 2 ovos sobre uma folha de mu- 
rumuru 2 1/2 metres acima do solo". 

Ninho em forma de tigelinha, na ponta de um galho fino, cons- 
truido de paina vermelha e revestido externamente de fibras de esto- 
pa, com enfeite abundante de liquens. A cavidade incubadora e ama- 
ciada com seda vegetal. 

Ovos brancos, subequipolares, com cerca de 12x9 mm. 

Thalurania furcata furcatoides Gould 
Thalurania fnrcatoides Gould, 1861, Introd. Trochil., p. 77: Para ( = Belem). 

a) 1923, Set. 6 (pele, ninho?) — 9 , Murutucu (mata de igapo). "Ninho 
com 2 ovos, feito sobre tres ramos de um pequeno arbusto, quatro 
palmos acima do solo". 

b) 1924, Out. 6 (pele, ovos) — 9, Utinga (mata). "Estava chocando. 
Ninho com 2 ovos, 2 metres acima do solo". 

(!) No consenso dos modernos ornitologistas, Agyrtrina Chubb, 1916, e inse- 
paravel de Amazilia Lesson, 1843. Cf. J. L. Peters, Check-list of Birds of the 
World, vol. V, p. 60 e 61 (1945). 
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c) 1925, Jan. 5 (pele) — $ , Mosqueiro (capoeira). "Iris preta. No esto- 
mago insetos". 

d) 1923, Jul. 7 (ovos) — Utinga (capoeira). "Era a 5 que chocava. 
Ninho com 2 ovos, 2 metres acima do solo". O exemplar que chocava 
desapareceu de cima de minha mesa". 

e) 1925, Jul. 17 (pele, ninho, fragm. de ovos) — 5, Utinga (mata). 
"Estava chocando. Ninho com 2 ovos, 5 metros acima do solo. Os 
ovos quebraram-se". 

f) 1925, Ago. 3 (pele) — $, Utinga (mata de igapo). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, 3 metros acima do solo". 

g) 1925, Set. 8 (pele, ninho) — 5, Murutucu (cacaual). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, a 1 1/2 metros acima do solo". 

h) 1926, Out. 3 (pele, ninho) —- $ , Murutucu (cacaual, igapo). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, a 2 metros e 80 cm acima do solo". 

i) 1927, Ago. 7 (pele, ninho, ovos) — $, Utinga (sitio). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, 2 metros acima do solo". 

Os varios ninhos que existem desta especie na colegao, cinco 
dos quais acompanhados dos rotulos indicadores do exemplar res- 
pectivo, obedecem a modelo bastante uniforme. Todos assentam na 
extremidade de galhos, ordinariamente verdes, como o atestam as 
folhas com eles conservadas. Sua forma combina com a descrita na 
especie anterior; todavia a tigelinha e maior e o material usado mais 
grosseiro e heterogeneo, a propor^ao de estopa geralmente muito 
maior do que a de paina; por fora, de regra, abundancia de liquens 
a que se associam tambem as vezes outros detritos, como raminhos 
de musgo, e teias de aranha. 

Os tres pares de ovos conservados integros sao em tudo seme- 
Ihantes aos descritos para Chlorestes notatus cyanogenys. 

Polytmus1 fhereziae thereziae (Da Silva Maia) 

Ornismya thereziae Da Silva Maia, 1843, Minerva Brasiliense, LXXXVIII, 
p. 2: Para ( —Belem). 

a) 1921, Nov. 22 (pele) — $, Utinga (campinarana). 
b) 1923, Set. 16 (pele, ninho) — $ , Utinga (campinarana). "Ninho feito 

entre dois ramos de um pequeno arbusto, cinco palmos acima do solo". 
O exemplar, rotulado como " $ ?" tern todas as caracteristicas de $ , 
inclusive as pontas brancas das rectrizes. 

c) 1923, Set. 16 (pele) — $, Utinga (campinarana). 
d) 1923, Out. 8 (pelel — Utinga (campinarana). "Ninho com 2 

ovos". 

U) Examinando as caracteristicas em que se tem apoiado a diagnose gene- 
rica de Samaragdites Boie, nao vejo senao vantagem em acompanhar Zimmer 
(Amer. Mus. Nov., N.0 1475, p. 2) quando o considera inseparavel de Polytmus 
Brisson. 
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e) 1923, Out. 20 (ovos) — Utinga (campinarana). Dois ovos, em peda- 
gos e, do lado, o respectivo rotulo. 

f) 1924, Jun. 21 (pele, ninho, ovos) — $, Utinga (campinarana). "Ni- 
nho com 2 ovos, a 2 metres acima do solo". 

g) 1925, Mai. 25 (pele) — $, Utinga (campinarana). 
h) 1925, Jun. 17 (ovos) — Utinga (campinarana). "Era a $ que cho- 

cava. Dois ovos". 
i) 1927, Set. 7 (pele, ninho) — 9, Utinga (campinarana). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, 5 palmos acima do solo". 
j) 1928, Dez. 15 (pele) — 9, Utinga (campinarana). 
k) 1929, Mai. 29 (pele) — 9, Utinga (campinarana). 
1) 1929, Ago. 25 (pele) — 9, Utinga (campinarana). 

Os mais antigos dos exemplares acima (ate 1925), como ain- 
da se pode ler no rotulo do de 16-IX-1923, tinham sido determina- 
dos a principio como Agyrtria albiventer, e sob este nome figuram 
eles na lista publicada por Carlos Estevao no Bol. do Museu Na- 
cional (vol. II, n.0 3, 1926). O engano so Ulteriormente foi retifica- 
do pelo proprio colecionador para Psilomyder thereziae. 

Ha dez ninhos, na sua maioria com os rotulos perdidos, que 
por absolutamente semelhantes, devem pertencer ao presente beija- 
flor, ao que parece exclusivo da forma^ao floristica denominada lo- 
calmente "campinarana". Situam-se invariavelmente sobre uma for- 
quilha de fino galho de arbusto, aderindo solidamente aos dois ra- 
mos do dito e atingirido ks mais das vezes o angulo. Nao e facil 
atinar com a substancia de que e feita a sua tigelinha conica; a cor 
branco-averitlelhada, como a consistencia macia de camur^a, dao 
a impressao de tratar-se da delicada corti^a ou medula de alguni 
caule, tudo aglomerado em massa compacta e flexivel. Externa- 
mente, abundancia de pequenos detritos, entre os quais predomi- 
nam os fragmentos de certo liquem, cor de rosa. 

Ovos brancos, pouco alongados, quase equipolares, medindo 
de 13x9 a 11x8 mm. 

Topaza pella microrhyncha Butler 

Topaza pela microrhyncha Butler, 1926, Bull. Brit. Orn. Col., XLVI, p. 56: 
Utinga, suburbio de Belem (mata de igapo). 

a) 1929, Ago. 28 (pele) — 9 ad., Utinga (mata). 
b) — $ ad., cujo rotulo original se perdeu, mas provavelmente oriundo 

do mesmo local. 

O comprimento reduzido do bico em ambos os exemplares pre- 
sentes, nao excedente de 22 mm, contrasta com o que deixamos re- 
gistrado num $ de Macapa (margem septentrional do estuario ama- 
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z6nico) e confirma a separabilidade das aves da regiao de Belem, 
na margem oposta da embocadura do grande rio (1). 

Heliothryx aurita phainolaema Gould 

Heliothryx phainolaema Gould, 1855, Proc. Zool. Soc., London, XXIII, p. 87: 
"Rio Napo" errore (= Para, regiao de Belem). 
a) 1924, Jun. 14 (pele e ovos) — $ ad., Utinga (mata, "a beira da estra- 

da"). "Estava chocando. Ninho com 2 ovos, na ponta de um ramo 
seco, 11 metros acima do solo". 

O ninho, si presente na cole^ao, nao pode ser identificado. Os 
ovos, alvos, sao equipolares e pouco alongados (cerca de 14x9 mm). 

Lophornis gouldii (Lesson). 
Ornismya gouldii Lesson, 1832, Hist. Nat. Trochil., p. 103, fig. 36: locali- 

dade ignorada (sugiro a regiao de Belem, do Para, como patria tipica). 
a) 1923, Nov. 8 (pele, ninho, ovos) — 9 , Utinga (mata de igapo). "Es- 

tava chocando. Ninho com 2 ovos, 25 metros acima do solo". 
b) 1924, Jun. 16 (ninho, ovos) — Utinga (mata). "2 ovos, um que- 

brou-se. Era a 9 que estava chocando, 10 metros acima do solo. Nao 
poude ser colecionada". 

c) 1924, Jun. 22 (pele) — 3 ad., Murutucu (capoeira). 
d) 1924, Set. 14 (pele, ninho, ovos) — 9 , Utinga (mata). "Estava cho- 

cando. O ninho tinha 2 ovos e estava a 27 e meio palmos acima do 
solo". 

e) 1925, Set. 24 (pele) — 9, Utinga (mata). "Estava chocando. Ninho 
com 2 ovos, 12 metros acima do solo". 

f) 1927, Ago. 1 (ovos) — Utinga (mata de igapo). "Era a 9 que cho- 
cava. Ninho com 2 ovos, 6 metros acima do solo (um ovo estava 
cheio; do outro foi tirado um embriao)". 

Os ninhos sao uma tigelinha de paina escura, avermelhada, 
sobre um galho fino de arvore. Enfeitando a superficie externa, detri- 
tos de varia especie e muitos peda^os de liquem, tudo preso por 
teias de aranha. Os ovos, minusculos, brancos, de forma regular, 
elipsoide, medem 12x8 mm. 

Familia TROGONIDAE 

Trogon strigilatus strigilatus Linn£ 

Trogon strigilatus Linne, 1766, Syst. Nat., ed. 12, I, p. 167. 

Uma pele de S adulto, desacompanhada do rotulo e impresta- 
vel para a cole^ao. 

(!) Pinto, Arquivos de Zoologia do Est. de S. Paulo, vol. V, art. 6, p. 369 
(1917). 
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Trogon rufus rufus Gmelin 
Trogon rufus Gmelin, 1788, Syst. Nat., I, p. 404 (baseado em Daubenton, 

PI. enlum. 736, "Couroucou a queue rousse, de Cayenne"). 

Uma ? adulta (so a pele, cujo rotulo destacou-se e nao foi 
encontrado). 

Familia ALCEDINIDAE 

Megaceryle torquaf-a forquata (Linne) 
Alcedo torquata Linne, 1766, Syst. Nat., ed. 12.*, I, p. 180 (baseado em 

Brisson, Orn., IV, p. 518, pi. 41, fig, 1, "Le Martin-pescheur huppe du 
Mexique") ; Mexico. 

a) 1923, Mar. 21 (pele) — $ , Utinga. 
b) 1925, Jun. 8 (pele) — $, Utinga (igapo). 

Chlorcceryle americana americana (Gmelin) 
Alcedo americana Gmelin, 1788, Syst. Nat., I, pte. 1, p. 451 (bas. em Dau- 

benton, PI. enlum. 591, fig. 1 e 2, "Martin-pecheur vert et blanc de Cayen- 
ne") ; Cayenne (Guiana Francesa). 

a) 1923, Out. 12 (pele) — $ , Igarape do Murutucu. 
b) 1927, Set. 29 (pele) — Murutucu (igapo). 
c) 1927, Set. 29 (pele) — $, Murutucu (igapo). O exemplar estava 

rotulado erroneamente como $ . 
d) 1928, Fev. 1 (pele) — $, Murutucu (igapo). 

Nao existe, infelizmente, nenhum material zooldgico na cole- 
^ao com a nota de pertencer a esta especie. Ihering (Rev. Mus. Paul., 
IV, p. 260), com ovos de Nova Hamburgo (Rio Grande do Sul) e 
de Iguape (sul de Sao Paulo), informa serem eles "bastante pon- 
teagudos" e medirem 23x17,5 e 23x19,5 mm. 

Chloroceryle inda inda (Linne) 

Alcedo inda Linne, 1766, Syst. Nat., 12.* ed., I, p. 179 (baseado em Edwards, 
Clean., Ill, p. 262, pi. 335, "The spotted King-fischer") : "India occiden- 
tali" errore (subst. por Cayenne, ex Edwards). 

a) 1923, Set. 14 (pele) — 5, Utinga (igapo). 
b) 1923, Out. 7 (pele) — 9 , Igarape do Murutucu. "Iris parda. No 

estomago insetos". 
c) 1925, Mar. 4 (pele) — $ , Igarape do Murutucu. 
d) 1926, Fev. 22 (pele) — $, Utinga. 
e) 1926, Fev. 22 (pele) — $ , Utinga. 
f) 1927, Out. 10 (pele) — $, Utinga (igarape). 
g) 1927, Nov. 15 (pele) — Utinga (igapo). 
h) 1927, Dez. 15 (pele) — $, Murutucu (igapo). 



6-VI-1953 — Oliverio Pinto — Colecao Carlos Estevao 153 

i) 1928, Fev. 1 (pele) — 5. Murutucu (igapo). 
j) 1929, Abr. 10 (pele, ovos) — Utinga (mata de igapo). "Estava 

chocando. Ninho sem forro, com 4 ovos, no fundo de uma galeria de 
1/2 de extensao e 6 cms de diametro, em uma barranca", 

k) 1929, Mai. 27 (pele, ovos) — $ , Utinga (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 4 ovos, em uma galeria de 1/2 metro de extensao, 
em uma barranca, perto de uma vala". 

Encontram-se na colecao os ovos dos dois ninhos constantes da 
lista acima. Os de cada postura sao muito parecidos no tamanho 
e no formato; mas os do exemplar de 27 de Maio sao bem menores 
(27x23 mm) do que os do de 10 de Abri! (31x24 mm). A cor deve 
ser perfeitamente branca, devendo atribuir-se a fatores estranhos 
as manchinhas pardas que Ihes empanam a alvura. 

Famllia MOMOTIDAE 

Momotus momota parensis Sharpe 

Momotus parensis Sharpe, 1892, Catal. Birds Brit. Mus., XVII, p. 320, no 
texto: Para ( = Belem). 

a) 1923, Mar. 10 (pele) — $, Utinga (mata). 
b) 1923, Nov. 21 (pele — $, Murutucu (capoeira). "Iris amarela, tar- 

sos pardo-escuros. No estomago insetos". 
c) 1927, Ago. 28 (pele) — 9, Utinga (capoeira). 
d) 1927, Ago. 30 (pele) — $, Utinga (capoeira). 

Ha ainda duas peles, desacompanhadas de qualquer rotulo. 

Famllia GALBULIDAE 

Urogalba dea amazonum Sclater 

Urogalba amazonum Sclater, 1855, Proc. Zool. Soc. London, p. 14: in Bra- 
sil, Boreali. Para, et fl. Amazonum". 

Uma pele, sem etiqueta. 

Galbula albirostris cyanicollis Cassin 

Galbula cyanicollis Cassin, 1851, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, V, 
p. 154, p. 7; Para ( = Belem). 

a) 1923, Out. 10 (ovos) — Murutucu (mata de igapo). "Era o $ que 
chocava. Ninho com 2 ovos, em uma casa de cupim, 2 metres acima 
do solo". 

b) 1924, Jun. 7 (pele, ovos) — $, Utinga (mata de igapo). "Estava 
chocando. O ninho era feito em uma casa de cupim, a 1 metro do 
solo. Tinha 2 ovos". 
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Nao conhego observagoes sobre a nidificagao das especies do 
genero Galbula, assunto sobre o qual a ignorancia devia ser com- 
pleta pelo menos no tempo em que Ihering escrevera o seu traba- 
Iho, tantas vezes citado (Rev. Mus. Paul., IV, 1900, p. 261). Ago- 
ra devemos supor que elas neste particular divergem de outros mem- 
bros da familia, como Jacamaralcyon tridactyla i1) e Brachygalba 
lugubris melanosterna, que nidificam em profundas galerias hori- 
zontals abertas nos barrancos, como, para a ultima, tivemos o ense- 
jo de testemunhar no sul de Goias (2). 

Pelas informagoes apensas aos dois presentes exemplares, e 
que textualmente transcrevemos, conclui-se que os ninhos de Gal- 
bula albirostris devem ser muito pouco profundos, construidos que 
sao nas casas (ninhos) de cupim (Termitidae). 

Os ovos, alvos e muito lustrosos, sao quase esfericos no exem- 
plar de Murutucu (22x20 mm) e bastante inequipolares no de Utin- 
ga (23x19 mm). 

Familia BUCCONIDAE 

Bucco capensis Linne 
Bucco capensis Linne, 1766, Syst. Naturae, ed. 12.*, I, p. 168 (baseado em 

Brisson, Orn., IV, p. 92, pi. 6, fig. 2; "on le trouve dans la Guiane" 
( = Cayenne). 

Deste belo "joao-bobo" ha na "Colegao Carlos Estevao" qua- 
tro exemplares taxidermizados, dois dos quais sao $ $ adultos, 
obtidos em Utinga (mata), em 15 de Fevereiro de 1928 e 8 de Julho 
de 1929, respectivamente. Dos outros dois desprenderam-se os 
rotulos. 

Not-harchus niacrorhynchos paraensis Sassi 

Notharchus macrorhynchos paraensis Sassi, 1932. Orn. Monatsb., XL, p. 121 : 
Para ( = Belem). 
a) 1925, Jan. 6 (pele) — 5 ad., Chapeu Virado (mata). "Iris en- 

carnada; no estomago insetos". 
b) 1929, Abr. 4 (pele) — 2 ad., Murutucu (capoeira). 

Notharchus tectus tectus (Boddaert) 

Bucco tectus' Boddaert, 1783, Tabl. PI. Enlum., p. 43 (baseado em Dauben- 
ton, PI. enlum. 688, fig. 2) ; Cayenne. 
a) 1923, Nov. 18 (pele, ovos) — $, Murutucu (mata). "Estava cho- 

cando. Ninho com 2 ovos, em uma casa de cupim, a margem direita 
do Guama (rio), 12 1/2 metres acima do solo". 

(1) Cf. Euler, trad, em Rev. Mus. Paul., IV, 1896, p. 83; Goeldi A7fes do 
Brasil, 1894, p. 175. 

(2) Pinto, Rev. Mus. Paul., XX, p. 75 (1936). 
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b) 1931, Fev. 27 (peles) — Um $ ad.^ e uma $ ad. de. Murutucu (ca- 
poeira). 

Nystalus striolahis torridus Bond & Schauensee 
Nystalus striolatus torridus Bond & Schauensee, 1940, Notulae Naturae, 

N." 50, p. 1 ; Rio Guama (cid. de Belem, do Para). 

a) 1925, Fev. 2 (pele) — $, Murutucu (capoeira). "Iris branca. Inse- 
tos no estomago". 

Monasa morphoeus morphoeus (Hahn & Kuster) 

Bucco morphoeus Hahn & Kuster, 1822, Yog. aus Asien, Afrika, Amerika 
und Neuholland, Liefer. 14, pi. 2 e respect, texto: Brasilien (patria tipi- 
ca, regiao de Belem do Para, sugerida por Pinto, 1937, Catal. Av. Bras., 
I, p. 317). 

a) 1923, Set. 13 (pelfe) — $, Utinga (mata). "Iris parda, pes pardos 
bico encarnado". 

b) 1928, Mar. 10 (pele) — g , Utinga. 
c) 1928, Mai. 13 (pele) — $ , Utinga. 

Chelidoptera tenebrosa tenebrosa (Pallas) 
Cuculus tenebrosus Pallas, 1782, Neue Nordische Beitraege, III, p. 2, pi. 1 

fig. 1 : Surinam. 

a) 1927, Out. 19 (pele) — $, Murutucu (capoeira). "Estava com um 
ovo bastante desenvolvido". 

b) 1928, Abr. 19 (peles) — 1 ^ e 1 $ , de Murutucu (capoeira). 

No que respeita a nidificagao, da observa^ao de 19 de Outu- 
bro so nos aproveita a epoca do ano a que ela corresponde. Em 
compensa^ao, o Principe Neuwied (1), em sua passagem pelo sul 
da Bahia, durante o mes de Agosto, teve a feliz oportunidade de 
observar o ninho da raga meridional da especie, encontrando dois 
ovos brancos no fundo de uma galeria horizontal, aberta na barran- 
ca arenosa do Rio Belmonte. 

Familia RAMPHAST1DAE 

Pteroglossus ihscriptus iriscriptus Swainson 

Pieroglossus ihscriptus Swainson, 1822, Zool. Illustr., I.4 serie, II, pi. 90: 
"from the interior of Guayana", localidade erronea, que Hellmayr (1910) 
subst. por "Para" ( = Belem) (2). 

(!) Prinz Maximilian zu Wied Neuwied, Beitrdge zur Naturgeschichte von 
Brasilien, IV, p. 375-376. 

(2) C. E. Hellmayr, 1910, Novit. Zool., XVH, p. 399. 
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a) 1923, Dez. 2 (pele) — ^ ad., Utinga (capoeira). 
b) ? (pele) — $ , sem rotulo. 

Selenidera maculirostris gouldii (Natterer) 

Pteroglossus gouldii Natterer, 1837, Proc. Zool. Soc. London, V, p. 44: 
Para ( = Beleni). 

a) 1928, Jun. 10 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
b) 1928, Jun. 28 (pele) — $, Utinga (mata). 
c) ? (pele) — $ , desacompanhada do rotulo respective. 

Familia P1CIDAE 

Celeus flavescens ochraceus (Spix) 

Picus ochraceus Spix, 1824, Av. Sp. Nov. Bras., I, p. 39, tab. LI, fig. 1 : 
"in sylvis Amazonum" ( = baixo Amazonas). 

Pele de $ adulto, cujo primitivo rotulo nao mais foi encon- 
trado. 

Celeus jumana jumana (Spix). 

Picus jumana Spix, 1824, Av. Sp. Nov. Bras., I, p. 57, tab. XLVII: "in 
sylvis flum. Amazonum" ( = baixo Amazonas). 

a) 1923, Jan. 13 (pele) — Murutucu (mata de igapo). "Iris encarnada 
escura. No estomago formigas e um fruto de cor alaranjada, con- 
tendo muitas sementes amarelas". 

b) 1927, Out. 6 (pele) — Utinga. 

Celeus flavus inornatus (Cherrie). 

Crocomorphus flavus inornata (sic) Cherrie, 1916, Bull. Am. Mus. Nat. 
Hist., XXV, p. 395: Santarem (baixo Amazonas, junto a margem esquer- 
da da boca do Tapajos). 

a) 1923, Nov. 5 (pele) — $, Utinga (mata). 
b) 1930, Fev. II (pele, ovos) — $ , Murutucu (mata de igapo). "Estava 

chocando. Ninho com 4 ovos, no oco de uma ingazeira seca, com 2 
palmos de pro fund idade, 3 metros acima do solo". 

As caracterlsticas da plumagem nas populates este-paraen- 
ses da especie sao intermediarias entre as de C. fl. inornatus (Cherr.) 
e C. fl. tectricialis Hellm., assunto a cujo respeito poderao ser con- 
sultados os nossos comentarios vindos a luz em publicagao re- 
cente (1). 

Os ovos, de polos desiguais, sao brancos, levemente amarela- 
dos, e medem 24x17 a 18 mm. 

0) Pinto, Arquivos de Zoologia, vol. V, pp. 393 e segs. (1947). 
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Ceophloeus lineatus lineatus (Linne). 
Picus lineatus Linne, 1766, Syst. Nat., ed. 12.', I, p. 174 (baseado em Bris- 

son, Orn., IV, p. 31, pi. 1, fig. 2, "Le Pic noir Huppe de Cayenne") : 
Caienne (Guiana Francesa). 

a) 1924, Nov. 27 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
b) 1925, Jan. 10 (pele) — $, Mosqueiro (Praia Grande, sitio). "Iris 

branca. No estomago insetos e principalmente sementes amarelas de 
1 centimetro de comprimento mais ou menos". 

c) 1925, Jan. 11 (pele) — Chapeu Virado (sitio). "Iris branca, no esto- 
mago insetos". 

Phloeoceastes rubricollis olallae (Gyldenstolpe)1. 
Scapaneus trachelopyrus olallae Gyldenstolpe, 1945, Kungl. Sv. Vet. Akad. 

Hand!., XXII, N.' 3, p. 127: Caxiricatuba (Rio Tapajos, marg. direita). 

a) 1924, Jan. 8 (pele) — Utinga (mata). "Estava chocando. Ninho 
no oco de uma imbauba branca, com 2 ovos, a 4 metros do solo". 

b) 1928, Dez. 29 (pele) — $, Utinga (mata). 

Picumnus cirratus macconnelli Sharpe 

Picumnus macconnelli Sharpe, 1901, Bull. Brit. Orn. Cl., XII, p. 4: "British 
Guiana", localidade provavelmente erronea ("Para" localidade tipica pro- 
posta por Todd, 1946, Ann. Carnegie Mus., XXX, p. 315). 

a) 1930, Fev. 18 (peles) — 1 ^ e I $ da Ilha de Marajo (Fazenda 
Tapera). 

Picumnus aurifrons transfasciatas Hellmayr & Gyldenstolpe 
Picumnus aurifrons transfasciatus Hellmayr & Gyldenstolpe, 1937, Ark. Zool., 

XXIX, n.' 6, p. 1 : Marai (marg. direita do baixo Tapajos). 

a) 1927, Set. 16 (pele) — $ , Utinga (capoeira). 

Familia DENDROCOLAPTIDAE 

Dendrocolaptes certhia medius Todd. 

Dendrocolaptes certhia medius Todd, 1920, Proc. Biol. Soc. Wash., XXXIII, 
p. 74: Benevides (nordeste do Para). 

a) 1928, Dez. 4 (pele) — $ , Utinga (mata de igapo). "Estava chocan- 
do. Ninho com um ovo, no oco de uma Sumaumeira, que tinha 2 1/2 
metros de fundura". 

(1) Cf. Pinto, Arquivos de Zoologia do Est. de Sao Paulo, vol. V, pp. 397-9 
(1947). 



158 PAPfLlS AVULSOS Vol. XI — N« 13 

Xiphorhynchus eytoni eytoni (Sclater) 
Dendrocolaptes eytoni Sclater, 1854 ("1833"), Proc. Zool. Sdg. Lond., XXI, 

p. 69, pi. 57: Rio Capim (prox. de Belem, no Est. do Para). 

Uma unica pele, desacompanhada do rotulo e em tudo pare- 
cida com a de um $ de Prata (a leste de Belem), colecionada em 
1905 por Hoffmanns e obtida do Museu Rothschild, mediante per- 
muta. Restituida a X. eytoni a categoria de especie autonoma, con- 
seguiu Todd, a nosso ver, simplificar e resolver o delicado proble- 
ma de suas relagoes com X. guttatus, cuja area geografica, em sua 
por^ao mais oriental, se superpde a do primeiro. 

Xiphorhynchus spixii spixii (Lesson). 
Picolaptes spixii Lesson, 1830, Traite d'Ornithol., p. 3H (base em Dendrcr 

colaptes tenuirostris Spix, 1824, Av. Nov. Bras., I, p. 88, tab. XCI, fig. 2, 
pre-ocupado por D. tenuirostris Lichtenstein, 1820) ; local, nao indicada 
(Belem, patria tipica sugerida por Hellmayr) (1). 

a) 1924, Dez. 17 (pele) — $ , Murutucu (mata). "Estava chocando. 
Ninho com 2 ovos, feito de cascas de "cipo fogo", dentro de um ga- 
Iho seco de "inga". 

Glyphorhynchus spirurus cuneatus (Lichtenstein). 

Dendrocolaptes cuneatus Lichtenstein, 1820, Abhandl. Akad. Wissens. Ber- 
lin, anos 1818-1819, Physikal. Kb, p. 204, pi. 2, fig. 2: sem indicagao de 
localidade ( —Bahia, apud publ. cit., 1822, p. 266). 

a) 1923, Out. 19 (pele, ovos) — $, Utinga (mata). "Estava chocando. 
Ninho com 2 ovos, no oco de um pan, I metro acima do solo". 

b) 1923, Nov. 10 (pele, ovos) — $ , Utinga (mata de igapo). "2 ovos". 
c) 1923, Nov. 10 (pele, ovos) — $, Utinga (mata de igapo). "I ovo". 
d) 1923, Nov. 23 (pele, ninho, ovos) — $ , Utinga (mata). "2 ovos. O 

ninho estava em um oco de pau, a 3 palmos acima do solo". 
e) 1924, Nov. 18 (ninho, ovos) — sexo ?, Utinga (mata de igapo). 
f) 1925, Lev. 18 (pele, ninho, ovos) — Utinga (mata de igapo). 

"Estava chocando 2 ovos, dentro de um pau oco, 1 palmo acima do 
solo. Iris p-rda. No estomago, insetos". 

g) 1925, Mar. 2 (pele, ninho, ovos) — $, "mata" (Utinga?). "Estava 
■chocando. Ninho com 2 ovos, cm um tronco, a 5 palmos acima do 
solo". 

Estao presentes 7 n'nhos desta espccie, so para tres dos quais 
e possivel estabelecer correspondencia com a pele respectiva; de 
um nao foi encontrada a pele e dos outros houve extravio dos rotu- 
los. Obedecem a tipo rigorosamente uniforme, assim na dimensao 

(1) Novitates Zoological, vol. XII, p. 282 (1905). 
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(cerca de 60 cms de diametro externo) e forma rasa de pires, como 
no que respeita ao material empregado. Este ultimo e um emara- 
nhado bastante coerente de finas raizes, escuras, ou mesmo pre- 
tas, extraidas provavelmente do cabelame de raizes mais grossas, 
expostas pela erosao que trabalha a terra mole do igapo, em cada 
vasante. De mistura, as vezes, finos peciolos secos de folhas, pe- 
quenos detritos, filamentos de outra natureza, mas ausencia cons- 
tante de qualquer revestimento interno ou externo. 

Ovos nao menos semelhantes, brancos, um tanto sombrios, de 
polos desiguais, com 20x15 mm de dimensao. 

Dendrocincla fuliginosa rufo-olivacea Ridgway 
Dendrocincla fuliginosa rufo-olivacea Ridgway, 1888, Proc. Un. St. Nat. 

Mus., X, p. 493 : Diamantina (prox. de Santarem, na marg. dir. do baixo 
Amazonas). 

a) 1924, Jan. 1 (pele, ovo) — $, Murutucu (mata). "Estava chocando. 
Ninho com um ovo, n'um tronco de sororoca, 2 metres acima do 
solo". 

Afora o exemplar acima ha ainda uma outra pele, em muito 
mau estado, cujo rotulo, quase inteiramente destruido, permite ape- 
nas ter-se a procedencia de Utinga (mata) e dia do mes (22). 

As duas peles nao diferem das de Capanema e Aramanai, por 
nos estudadas com minucia em nota critica a que remeteremos os 
interessados no assunto (1). 

0 ovo, muito branco, distintamente inequipolar, mede 28x15 
mm. No rotulo da pele de Murutucu le-se "Ninho 64", o que signi- 
fica ter feito parte da colegao, onde todavia nao foi possivel iden- 
tifica-lo. 

Familia FURNARIIDAE 

Synallaxis gujanensis gujanensis (Gmelin) 

Motacilla gujanensis Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, pte. 2, p. 988 (baseada em 
"Rouge-queue de la Guyane" de Buffon & Daubenton, PI. enlum. n.0 686, 
fig. 2) : "Habitat in Gujana" ( = Cayenne). 

a) 1923, Dez. 28 (ovos) — Uriboca (sitio). "Ninho com 2 ovos, em 
uma laranjeira, a 2 metros acima do solo". 

b) 1924, Jul. 19 (pele, ovos) — $ , de Marco da Legua (sitio). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, em uma laranjeira". 

c) 1924, Jul. 19 (ovos) — Marco da Legua (sitio). "Era a $ que cho- 
cava. Ninho com 2 ovos, em uma laranjeira". 

(D Pinto, "Contribuigao a Ornitologia do Baixo Amazonas", em Arquiv. 
de Zool. do Est. de Sdo Paulo, vol. V, pp. 417-422 (1947). 
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d) 1924, Dez. 10 (ovos) — Natal de Murubira (sitio). "O ninho esta- 
va 2 metres acima do solo". 

e) 1925, Jan. 12 (ovos) — Chapeu Virado (sitio). "Ninho 1 metro aci- 
ma do solo". 

Ovos alvos, inequipolares, medindo 22x17mm a 20x16 l/2mm. 

Synallaxis rutilans omissa Hartert 
Synallaxis omissa Hartert, 1901, Bull. Orn. Club, XI, p. 71 : Para ( = Be- 

lem).r 
a) 1924, Dez. 11 (pele) — 5 , de Murutucu (capoeira). "Estava cho- 

cando. Ninho com 3 ovos, sobre uns ramos da salsa (?), 3 metres 
acima do solo". 

b) 1929, Abr. 27 (pele, ovos) — $, Murutucu (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 1 ovo, 2 metres acima do solo, em uma touceira de 
salsa". 

O unico ovo existente na colegao, muito alvo e fortemente ine- 
quipolar, mede 19x14 1/2 mm. 

Philydor pyrrhodes (Cabanis) 

Anabates pyrrhodes Cabanis, "1848" (1849) em Schomburgk, Reisen in Bri- 
tisch Guiana, II, p. 689: Guiana Inglesa. 

a) 1927, Set. 28 (pele) — $ , Utinga (mata de igapo). "Iris parda, tar- 
sos amarelos, estomago insetos". 

Automdus infuscatus paraensis (Hartert) 

Autonwlus infuscatus paraensis Hartert, 1902, Novit. Zool., IX, p. 61, em 
parte ( $ ) : "Bemavides, near Para" ( = Benevides, perto de Belem). 

a) 1924, Nov. 21 (pele) — $, Utinga (mata). 
b) 1925, Jun. 26 (pele) — $, Murutucu (mata). "Estava chocando. 

Ninho com 2 ovos, em uma g ileria de 2 palmos de extensao, aberta 
na borda de urn pogo abandonado". 

c) 1925, Jun. 22 (pele, ovos) — ?, Utinga (mata). "Estava chocando. 
Ninho com 2 ovos, sobre talos de folhas e pedagos de gravetos, em 
uma galeria de palmo e meio de extensao, em um barranco". 

d) 1926, Out. 16 (pele, ovos) — 9, Utinga (mata). "Estava chocando. 
Ninho com 2 ovos, no chao, em uma galeria de 30 cms de com- 
primento". 

e) 1928, Ago. 26 (pele, ninho, ovos) — 9 . J6 Utinga (mata). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, em um buraco horizontal, feito num 
barranco, com 2 palmos e meio de profundidade". 

Para a descrigao, disponho apenas de um ninho (26-VIII- 
1928); os demais havendo provavelmente se inutilizado. Da a im- 
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pressao de haver tambem sofrido muito com a precariedade do 
acondicionamento, perdendo a forma primitiva de pires, ou de tigela 
achatada. Em sua constru^ao, muito simples e descuidada, entram 
somente os peciolos de certa folha composta, longos de 50 a 120 mm 
e com 1/2 a 2 mm de grossura. Reproduz assim, com grande fide- 
lidade, o descrito por Euler para Automolus leucophthalmus leucoph- 
thalmus em Cantagalo (cf. Rev, Mus. Paul., IV, p. 63). 

Sclerurus caudacufxis pallidus Zimtner 

Sclerurus caudacutus pallidus Zimmer, 1934, Amer. Mus. Novit., n.' 757, 
p. 20: Vila Bela Imperatriz ( = Parintins). 

a) 1925, Abr. 19 (pele, ninho, ovos) — 9, Utinga (mata). "Ninho 
com 2 ovos, dentro do oco de uma galeria de meio metro de com- 
primento, na parede de um covao". 

b) ? (pele) — sexo ?, Utinga (mata). 
c) 1925, Jun. 26 (ninho) — Murutucu (mata). "Era a 9 que chocava. 

Ninho com 2 ovos, em uma galeria de 2 palmos de extensao, aberta 
na borda de um poqo abandonado". 

d) 1927, Jul. 18 (ninho) — Utinga. Ninho sem outra indicaqao alem da 
de pertencer a presente especie. 

Os ninhos, ou melhor a camara incubadora, visto que o ninho 
e antes uma galeria horizontal aberta em barranco, parecem-se em 
tudo como o ha pouco descrito para Automolus infuscatus paraensis. 
Tigela raza, de 12 a 15 cms de diametro, construida exclusivamente 
de peciolos foliares, secos e mais ou menos curvados em arco, com 
a base caracteristicamente engrossada em tuberculo e as faces la- 
terals serrilhadas, por efeito de cicatrizes aparentemente deixadas 
pela queda de foliolos. Ha, portanto, exata concordancia com o 
observado por E. Goeldi em Sclerurus scansor, especie do Brasil 
oriental (O- 

A unica ninhada existente na colegao ( ? de 19 de abril de 
1925) consta de dois ovos inequipolares, brancos, quase sem lustro, 
medindo 26x20 mm. 

Familia FORMICAR1IDAE 

Thamnophilus palliatus palliatus (Lichtenstein) 

Lanius palliatus Lichtenstein, 1823, Varz. Doubl. Zool. Mus. Berlin, pg. 46: 
"Bahia". 

a) 1923, Out. 4 (pele, ninho, ovos) — 9, Utinga (capoeira). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, 6 palmos acima do solo". 

0) E. Goeldi, Boleiim do Museu Paraense, vol. Ill, pp. 214-16 (1902). 
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b) 1927, Set. 16 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
c) 1927, Nov. 18 (pele) — $, Murutucu (mata). 

O ninho e em forma de tigela bastante funda e presa ao nivel 
da boca a dois ramos finos, horizontals e paralelos, junto a sua in- 
ser^ao no galho respectivo, pouco mais grosso (1/2 cm de diame- 
tro) do que eles. As folhas que a ambos se prendem, provam que 
eram verdes na ocasiao. O material usado consta de finos filamen- 
tos bem entrelagados; os de fora, mais escuros, quase pretos, tern 
a aparencia de raizes; os que limitam a cavidade incubadora, ama- 
relados, sao hasticulas de hervas e finos pedunculos florais, alguns 
com o botao ou a minuscula inflorescencia na extremidade. Com 
pouca diferen^a, a construgao copia o descrito por Euler, que em 
meados do seculo passado estudou a nidificagao da especie, no Es- 
tado do Rio de Janeiro (Cantagalo) Falta, todavia, ao ninho 
que acabamos de descrever o enfeite de musgo referido pelo ultimo 
observador e bem assim o forro interno de crina cavalar. 

Os ovos que encontramos com a indicagao de pertencer a pre- 
sente especie sao fortemente inequipolares e medianamente alonga- 
dos (22 1/2x16 mm); sobre o campo branco distribuem-se pintas 
irregulares na forma e no tamanho, umas roxo-arruivadas, outras 
mais desmaiadas, tirantes a cinza. Como de regra, o tamanho e a 
densidade das manchas diminui gradualmente do polo rombo para a 
ponta, que e quase imaculada. 

Taiamnophilus aethiops incerfus Pelzeln 
Thamnophilus incertus Pelzeln, 1869, Orn. Brasil., Abt. 2, pp. 78 (nom. 

mud.) e 149: Para ( = Belem). 

a) 1923, Jan. 4 (pele) — $, Utinga (mata). 
b) 1925, Fev. 17 (pele, ninho, ovos). — $, Utinga (mata de igapo). 

"Estava chocando. Ninho com 2 ovos, 1 metres acima do solo. Iris 
encarnada; no estomago, insetos". 

c) 1928, Out. 12 (pele, ninho, ovos) — $ , Utinga (mata de igapo). "Es- 
tava chocando. Ninho com 2 ovos, um metro acima do solo". 

d) 1929, Jan. 28 (pele) — $, Murutucu (mata de igapo). 

Os dois ninhos sob estudo tern a forma habitual de tigela raza 
e sao construidos de raizes e caules finos, emaranhados em trama 
consistente. Um (17-Fev. 1925) assenta sobre um galho fino (me- 
nos de 1 cm de diametro), dividido em forquilha; o outro se acha 
entre os dois ramos de uma forquilha, aos quais se prende, a modo 
de ber^o fixo. Este ultimo e revestido externamente de abundante 
camada de musgo fresco, ao passo que o primeiro nao possui qual- 
quer enfeite ou acabamento especial. 

U) Cf. Rev. Mus. Paul., vol. IV, p. 66 
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As duas posturas, constam cada qual de dois ovos brancos, 
inequipolares, sarapintados de manchas e riscos cor de vinho tinto, 
lirante a chocolate, maiores e muito mais densamente distribuidos 
no polo rombo. Medem 22 mm de comprimento por 16 e 16 1/2 mm 
de maior largura. 

Thamnophilus amazonicus paraensis Todd 

Thmmophilus amazonicus paraensis Todd, 1927, Proc. Biol. Soc. Wash., 
XL, p. 154; Benevides (leste do Est. do Para, nao longe de Belem). 

a) 1924, Jul. 27 (pele, ninho, ovos) — $, Murutucu (mata de igapo). 
"Estava chocando. Ninho com 2 ovos, I metro acima do solo". 

b) 1924, Nov. 17 (pele, ninho, ovos) — $, Utinga (capoeira). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, 1 metro acima do solo". 

c) 1924, Dez. 23 (pele) — $, Mosqueiro (capoeira). "Tinha um ovo 
grandemente desenvolvido. Estava pois em vespera de por". 

d) 1925, Mai. 23 (pele, ninho, ovos) — $, Utinga (mata). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, a 3 metres acima do solo". 

e) 1925, Jul. 16 (pele, ninho, ovos) — $ , Utinga (mata de igapo). "Es- 
tava chocando. Ninho com 2 ovos, I metro acima do solo". 

f) 1925, Ago. 13 (pele, ninho) — $, Utinga (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, I metro acima do solo". 

g) 1927, Ago. 28 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
h) 1927, Ago. 28 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
i) 1928, Jul. 4 (pele, ninho) — $, Utinga (capoeira). "Estava cho- 

cando. Ninho com 2 ovos, a 2 metres do solo". 

O material nidologico que vimos estudando confirma a supo- 
sigao, externada por Euler (Rev. Mus. Paul., IV, p. 67) ao descre- 
ver o ninho de Thamnophilus ambiguus como "cadinho suspense nos 
dois galhos de uma forquilha horizontal", de que "esta forma de 
ninho parece ser propria ao genero Thamnophilus". Nenhuma ex- 
ce^ao havera a esta regra se estendermos o conceito de forquilha 
ao angulo formado por um ramo com aquele que Ihe da origem. 

Como os descritos nas duas especies precedentes, os seis ni- 
nhos de Th. amazonicus paraensis acima relacionados, acompanha- 
dos todos do exemplar respectivo, tern a forma de uma tigela bas- 
tante funda e encaixada ao nivel da boca entre dois galhos diver- 
gentes e horizontals, de grossura as vezes desigual, mas que so 
excepcionalmente atingem a um centimetro de diametro. Seu tama- 
nho regula por 1 a 10 cms de diametro e uns 5 cms de profundidade. 
O material varia consideravelmente, de um para outro, mas e cons- 
tituido principalmente de hastes filiformes de plantinhas diversas, 
tendo as vezes de permeio longos fios pretos, muito finos e de 
diametro uniforme, semelhantes a crina de cavalo. Por exce^ao, num 
deles (17-XI-1924) predominam fibras provenientes de casca de 
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arvore, ou estopa propriamente dita, em grosseiras tiras, enovela- 
das de envolta com material mais delicado. No que respeita a orna- 
menta^ao externa existe grande diversidade, podendo ela faltar de 
todo (ninho f), ou se apresentar sob a forma de abundante revesti- 
mento de musgo (ninho i). 

Os ovos se parecem com os de Thamnophilus a. incertus, mas 
sao menores (21x15 mm) e pintados de manchinhas violaceo-cin- 
zentas, menores e qui^a mais abundantes. 

Pygiptila stellaris stellaris (Spix) 

Thamnophilus stellaris Spix, 1825, Av. Nov. Bras., II, p. 27, tab. XXXVI, 
fig. 2 ( $ ) : "in Provincia Parae" (local, tipica arredores de Belem, su- 
gerida por Pinto) O). 

Thamnomanes caesius hoffnjantisi Hellmayr 

Thamnomanes caesius hoffmannsi Hellmayr, 1906, Bull. Brit. Orn. Cl., XVI, 
p. 53: Santo Antonio do Prata (perto de Belem). 

a) 1923, Out. 12 (pele) — $, Uriboca (mata de igapo). 
b) 1924, Dez. 3 (pele) — 9, Ora (mata). "Estava chocando. Ninho 

com 2 ovos, 2 metres acima do solo". 
c) 1925, Ago. I (pele, ninho, ovos) — $ , Utinga (mata de igapo). "Es- 

tava chocando. Ninho com 2 ovos, 1 metro acima do solo, no meio de 
cipos e pequenos arbustos". 

O ninho e uma tigela de cerca de 15 cms de diametro externo 
e 5 de profundidade (interna), constru^ao grosseira de folhas secas 
colhidas no chao (do que e prova o estado em que se encontram), 
de mistura com raizes finas e peciolos; internamente, e forrado de 
material mais delicado, constituido de filamentos longos, com o 
aspecto de fibras vegetais. Os ovos, medindo 20x15 mm, sao inten- 
samente borrados de manchas e riscos roxo-chocolate, que Ihes dao 
colorido bastante carregado e mal deixam a vista o campo mais 
claro, ate mesmo no polo fino do ovo. 

Myrmotherula surinamensis multostriata Sclater 
Myrmotherula multostriata Sclater, 1858, Proc. Zool. soc. London, XXVI, 

p. 234, pi. 141, figs. 2 e 3: Rio Ucayali (afl. meridional do alto Ama- 
zonas, Peru). 

a) 1923, Dez. 4 (ninho, ovos) — Murutucu (margem de igarape, mata). 
"Ninho com 2 ovos, a 2 1/2 metres acima do solo. Nao poude ser 
colecionado o exemplar que chocava". 

b) 1925, Jul. 3 (pele, ninho, ovos) — $ , Utinga (margem do caminho). 
"Estava chocando. Ninho com 2 ovos, 3 metres acima do solo". 

(U Rev. Mus. Paul, XXII, p. 463 (1938). 
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bb) 1925, Jul. 3 (pele) — $, Utinga (marg. do caminho). "Era o ^ 
que chocava. Ninho com 2 ovos, 3 metres acima do solo". 

c) 1925, Jul. 10 (pele, ninho, ovos) — $, Utinga (mata). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, 2 metros acima do solo. Iris parda; no 
estomago insetos". 

d) 1927, Ago. 11 (ninho, ovos) — Utinga (sitio, junto a mata). "Era 
a 9 que chocava. Ninho com 2 ovos, em uma limeira, 4 metros acima 
do solo. O exemplar que chocava perdeu-se". 

e) 1927 Out. 1 (pele) — 9 , Murutucu (capoeirao). 

De nenhuma especie do genero Myrmotherula encontramos a 
descrigao do ninho na literatura ao nosso alcance; dai o interesse 
especial que ligamos ao material estudado nesta nota. Ha perfeita 
semelhan^a entre os quatro ninhos acima relacionados; tern a forma 
de pequena bolsa de cerca de 6 a 8 cms de diametro externo, pen- 
durada geralmente em dois galhos finos junto a ponta de algum 
ramo verde. Em sua constru^ao entram principalmente filamentos 
verdes de musgo, refor^ados internamente por uma delicada ces- 
tinha de filamentos enovelados, e constituidos de crina vegetal e 
finas hastes de plantinhas herbaceas. Sua aparencia em natureza 
e a de uma bola verde de musgo, dissimulada entre a folhagem de 
arvore hospedeira. A cavidade incubadora e bastante ampla e pro- 
funda para abrigar a ave, ocultando-a tambem as vistas. 

Os ovos, conquanto inequipolares, tern ambos os polos rombu- 
dos, e medem pouco mais ou menos 16x12 mm. O campo e branco, 
sem brilho, enfeitado de chuviscos e manchas cor roxa de choco- 
late, densamente distribuidas a maneira de coroa ou cintura a volta 
da base do polo grosso, cujo chuviscado e, pelo contrario, muito 
fino e ralo, senao ausente de todo. A metade do ovo correspondente 
ao polo mais fino e, de regra, salpicada de chuviscos quase imper- 
ceptiveis; outras vezes, toda ela e manchada de verdadeiras pintas, 
irregulares, bastante espacadas e tendo finos chuviscos de permeio. 

Myrmotherula hauxwelli hellmayri Snethlage. 

Myrmotherula hauxivelli hellmayri Snethlage, 1905, Ornithol. Monatsber., 
XIV, p. 9; omitida a indicacao da localidade, que sem duvida devia ficar 
na proximidades de Belem do Para. 

a) 1923, Out. 16 (pele) — 9, Murutucu (mata). "Iris parda, tarsos 
cinzentos. Bico pardo-escuro na parte superior, pardo-claro na infe- 
rior; (no estomago) insetos e ovos de insetos". 

b) 1923, Nov. 29 (pele, ninho, ovos) — 9, Murutucu (capoeirao). 
"Estava chocando. Ninho com 2 ovos, 35 cms acima do solo". 

c) 1927, Out. 7 (pele) — $, Utinga (mata). 

O ninho unico e uma cestinha pendente de dois ramos finos, 
em forquilha. Mede cerca de 55 mm de diametro externo e 40 de 
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profundidade, e e feita exclusivamente de raizes emaranhadas, na 
sua maioria quase pretas, de grossura desiguaJ, nao excedente em 
algumas a de um fio de cabelo. O tecido e sdlido, mas bastante 
ralo para permitir a visao clara dos objetos, atraves dele. 

Os ovos no exemplar em estudo (29-Nov. 1923) sao mais um 
poucos menos obtusos e maiores do que os de M. s. multostriata, me- 
dindo um 19 1/2x14 mm; e o outro 18x13 mm. Nao diferem tam- 
bem menos dos da ultima em ornamentagao, apresentando-se den- 
samente pintados, ou antes borrados, de nodoas e riscos cor vina- 
ceo-achocolatada, distribuidas de modo irregular por toda a super- 
ficie, embora mais carregados na metade correspondente ao polo 
rombo do ovo. 

Myrmotherula axillaris axillaris (Vieillot). 

Myrmothera axillaris Vieillot, 1817, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., Nouv. edit., 
XII, p. 113; "La Guyane" ( = Cayenne). 
a) 1923, Out. 19 (pele) — 5 ad., Utinga (mata). 

Myrmotherula longipennis paraensis (Todd). 

Myrmopagis paraensis Todd, 1920, Proc. Biol. Soc. Wash. XXXIII, p. 73: 
leste do Para (nao longe de Belem). 
a) 1925, Out. 12 (pele) — £, Utinga (mata). "Esta ave estava em 

companhia de um "Pachysilvia rubrifrons". 

Formicivora grisea grisea (Boddaert). 

Turdns griseus (sic) Boddaert, 1783, Tabl. PI. Enlum., p. 39 (base em "Le 
Grifin Grive" de Buffon & Daubenton, PI. enlum. 643) : Cayenne. 
a) 1924, Dez. 25 (pele) — $ , Mosqueiro, Praia Grande (capoeira). 
b) 1925, Jan. 10 (pele) — $ , Mosqueiro, Praia Grande (capoeira) 
c) 1927, Out. 7 (pele) — "5" (error), $ ad., Utinga (capoeira). 
d) 1928, Jun. 10 (pele) — $ , Murutucu (capoeira). 
e) 1928, Jun. 10 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
f) 1930, Fev. 7 (pele, ovos) — $, Mosqueiro (capoeira). "Estava cho- 

cando. Ninho com 2 ovos, 2 palmos acima do solo. A $ tambem 
chocava". 

g) 1930, Mai. 14 (pele) — 9, Murutucu (mata). "Estava chocando. 
Ninho com 2 ovos, meio metro acima do solo". 

Tanto os dois ninhos (e, f) que e de presumir-se tenham sido 
colecionados, como os ovos de um dos exemplares, nao puderam ser 
encontrados. Na legenda que acompanha os ovos escapados a des- 
truigao, em reda^ao algo diferente, rcpetem-se os dados lan^ados 
ao rotulo da pele: "Era o $ que chocava. Ninho com 2 ovos, 2 pal- 
mos acima do solo. Verifiquei que a 9 tambem chocava". As me- 
didas, tomadas no ovo mais intacto, acusam 18 1/2x13mm. 
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Os ovos tem o fundo branco encardido, com pintas e manchas 
cor palida de violeta, maiores e muito mais abundantes na calota 
espessa, cuja base cerceiam, a guisa de coroa. As medidas, tomadas 
no unico ovo intacto (o outro quebrou-se em duas metades), acusam 
18 1/2x13 mm. 

Por infelicidade, o exemplar que nos fornece estes dados (f=) 
nao teve a pele convenientemente preparada, devendo de ter sido 
injetado de formol. 

PCercomacra cinerascens iterata Zimmer 

Cercomacra cinerascens interata Zimmer, 1932, Amer. Mus. Nov., n.' 558, 
p. 19: localidade tipica Caxiricatuba (Rio Tapajoz). 
a) 1927, Dez. 15 (pele) — $ , de Murutucu (mata de igapo). 

Da ra^a de Zimmer ha nas colegoes do Dept. de Zoologia ape- 
nas a pele de um $, de Piquiatuba (Olalla col., maio de 1936). 

A determina^ao do exemplar, qui^a pertencente a forma nao 
descrita, cerca-se por isso de grande incerteza, tornada ainda maior 
diante das mas condigoes e antiguidade da pele respectiva. 

Cercomacra tyrannina laeta Todd 

Cercomacra tyrannina laeta Todd, 1920, Proc. Biol. Soc. Wash., XXXIII, 
p. 73: Benevides (regiao de Belem). 
a) 1924, Jul. 20 (pele) — 9 , de Utinga (mata). "Iris parda. Tarsos 

cinzentos. Estomago, insetos". 
b) 1925, Jan. 4 (pele) — $, Mosqueiro (capoeirao). 
c) 1925, Jan. 4 (pele) — 9, Mosqueiro (capoeirao). "Tinha dois ovos 

desenvolvidos, grandemente. Estava, pois em vespera de por". 
d) 1925, Jan. 13 (pele) — $, Murubira (mata). 

Pyriglena leuconota leuconota (Spix) 
Myothera leuconota Spix, 1824, Av. Sp. Nov., Bras., I, p. 72, f. 2: "in con- 

finibus Parae" ( = proxim. de Belem). 
a) 1924, Fev. 1 (pele) — $, Murutucu (capoeirao). "Ninho feito sobre 

o solo, em meio de samambaias". 
b) 1925, Abr. 21 (ninho) — Utinga (mata). "Era a 9 que estava cho- 

cando. Ninho com 2 ovos, 2 palmos acima do -solo. O exemplar que 
chocava, ferido, fugiu". 

c) 1925, Ago. 26 (pele) — $, Utinga (capoeirao). "Estava chocando. 
Ninho com 2 ovos, sobre uma touceira de capim". 

d) 1925, Set. 3 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). 
e) 1927, Set. 11 (pele) — $, Murutucu (mata). 
f) 1927, Set. 11 (pele) — 9, Murutucu (mata). 
g) 1929, Fev. 7 (pele, ninho, ovos) — $ , Murutucu (capoeira). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, entre samambaias, sobre o solo". 
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h) 1929, Mar. 23 (pele, ovos) — ? , Murutucu (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, encostado a um tronco, entre samambaias, 
sobre o solo". 

i) 1930, Jan. 7 (pele, ninho, ovos) — 9 > Utinga (mata de igapo). "Es- 
tava chocando. Ninho com um ovo, sobre o solo, entre troncos de 
paxiuba". 

Com segura identificagao, temos presentes cinco ninhos deste 
formicanida, dois dos quais acompanhados da pele respectiva. Como 
se depreende das notas do colecionador, achavam-se localizados in- 
variavelmente no chao e, de preferencia, no meio de samambaias. 
O material utilizado e o que o passaro pode encontrar no solo da 
mata em maior abundancia, a saber, folhas secas, e mais ou menos 
maceradas, das plantas mais variadas, palha de gramineas e bro- 
melias etc., tudo isso sustentado por abundante revestimento inter- 
no de finas raizes, hastes flexiveis, peciolos desfolhados e nervuras 
de folhas apodrecidas. A coerencia dessa construcao heteroclita 
e muito pouca, mas nao tao pequena que, com as devidas precau- 
^oes, nao seja possivel remover o todo. Abstraido este pequeno por- 
menor, aplica-se muito bem aos nossos ninhos a descricao do de 
Pyriglena leucoptera, feita por Euler (Rev. Mus. Paul., IV, p. 65). 
A forma de todos eles e aproximadamente a de uma bola, com 8 a 10 
cms de diametro externo, com vasta cavidade incubadora abrindo- 
se superiormente numa estreita boca de 3 a 4 cms, proporcionada 
ao tamanho do passaro. 

Os ovos, de polos desiguais, variam sensivelmente de formato, 
medindo os da ninhada de 7 de Fevereiro 27 e 23x17 mm, e os de 
23 de Mar^o, muito mais longos, 26x17 mm. Sao brancos « elegan- 
temente enfeitados de manchas, rabiscos e garatujas vinaceo-aver- 
melhadas, maiores e mais abundantes na metade correspondente ao 
polo grosso. Num dos pares (7-Fev.) a tonalidade das manchas e 
praticamente uniforme; no outro, ha muita variagao neste particular, 
vendo-se aqui e ali, entre as nodoas superficiais, de colorido verme- 
Iho intense, ou, sob elas, manchas muito mais palidas, tirantes a 
cinza. 

Formicarius colma amazonicus Hellmayr 
Formicarius colma amazonicus Hellmayr, 1902, Ornithol. Monastb., X, p. 34: 

Borba (marg. direita do baixo Madeira). 
a) 1924, Dez. 19 (pele) — $, Murutucu (mata). 
b) 1925, Fev. 4 (pele) — 11 $ ?", de Murutucu (mata). 

> c) 1927, Set. 25 (pele) — 9 i de Utinga (mata). 

Formicarius analis analis (D'Orbigny & Lafresnaye) 

My other a analis D'orbigny & Lafresnaye, 1837, Syn. Av., em Magaz. Zool., 
VII, col. 2, p. 14; Yuracares e Chiquitos (Bolivia). 
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a) 1925, Jan. 5 (pele) — $, Mosqueiro (mata). "Iris parda. Estomago, 
insetos". 

b) 1925, Set. 20 (pele) — $ , Utinga (mata de igapo). "Estava chocan- 
do. Ninho com 2 ovos, dentro de um velho tronco de assai, 7 palmos 
acima do solo. O tronco tinha 14 palmos e estava oco". 

c) 1925, Out. 12 (pele) — ^ , de Utinga (mata). 
d) 1928, Mar. 8 (pele) — 5 , de Murutucu (mata). 
e) 1929, Mar. 14 (pele, ovos) — $ , de Utinga (mata). "Estava cho- 

cando. Ninho em um oco de pau, com dois ovos, sobre folhas secas, 
um metro acima do solo". 

S6 foram encontrados na colegao os ovos do exemplar de Mar- 
90 de 1929 (e). Fortemente inequipolares (polo delgado muito 
acuminado) e de colorido branco uniforme, mede 0 maior 32x23 
1/2 mm, e 0 menor 29 1/2x23 mm. 

Hylophylax poeciiinota yidua (Hellmayr) 
Hypocnemis vidua Hellmayr, 1905, Novit. Zool., XII, p. 290; Igarape Assu 

(leste do Para). 
a) 1924, Dez. 1 (pele) — $ , de Utinga (mata, "raro"). 
b) 1924, Dez. 1 (pele) — $ , de Utinga (mata). 
c) 1924, Dez. 2 (pele) — 5 , de Ora (mata). "Estava chocando. Ni- 

nho com 2 ovos, sobre o solo, junto ao tronco de uma arvore". 
d) 1927, Out. 7 (pele) — $, Utinga (mata). 
e) 1927, Out. 26 (pele) — " $ " (error), $ juv., de Utinga (mata). 

No ultimo exemplar, as caracterlsticas da plumagem masculi- 
na ja se acham esbo^adas na existencia de algumas coberteiras ala- 
res pretas, debruadas de branco, e das rectrizes com larga nodoa 
branca no trecho medio da barba externa. 

Phlegopsis nigromaculata paraensis Hellmayr 
Phlegopsis paraensis Hellmayr, 1904, Ornith. Monatsb., XH, p. 53: Para 

(— Belem). 
a) 1923, Set. 20 (pele) — $ , de Utinga (mata). "Iris parda, bico preto, 

tarsos pretos. No estomago, insetos". 
b) 1927, Out. 7 (pele) — Utinga (mata). 
c) 1928, Mar. 11 (pele) — $, Murutucu (mata). 
d) 1928, Mar. 11 (pele) — $, Murutucu (mata). 
e) 1928, Out. 4 (pele) — Utinga (mata). 

Familia CONOPOPHAGIDAE 

Conopophaga roberti Hellmayr. 
Conopophaga roberti Hellmayr, 1905, Bull. Orn. Cl., XV, p. 54: Igarape 

A^u (marg. direita do Rio Acara, ao sul de Belem). 
a) 1926, Abr. 2 (pele) — Utinga (mata). 
b) 1929, Jan. 13 (pele) — 9, Utinga (mata de igapo). 
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Grallaria macularia paraensis Snethlage. 

Grallaria macularia paraensis Snethlage, 1910, Ornith. Monatsb., XVIII, 
p. 192 (em substituigao a Grallaria macularia berlepschi Snethl., 1907, 
op. cit, XV, p. 195, nome pre-ocupado por Grallaria berlepschi Hellmayr, 
1903). 

a) 1923, Out. 3 (pele) — $, Utinga (mata). 
b) 1923, Out. 24 (pele) — $, Utinga (mata). 
c) 1927, Set. II (pele) — $ , Utinga (mata). 
d) 1929, Fev. 9 (pele) — $, Utinga (mata)." "Estava' em vespera de 

por, tendo urn ovo grandemente desenvolvido". 

Coryt-hopis torquata anthoides (Pucheran). 

Muscicapa anthoides Pucheran, 1855, Arch. Mus. Hist. Nat. Paris., VII, 
p. 334: Cayenne. 

a) 1925, Jan. 27 (pele) — $, Utinga (mata). 
b) 1927, Out. 6 (pele) — $, Utinga (mata). "Iris parda. Tarsos es- 

branquigados. No estomago, insetos". 
c) 1928, Abr. 20 (pele) — 5, Utinga (mata). 
d) 1928, Jul. 12 (pele) — $, Utinga (mata). 
e) 1928, Jul. 12 (pele) — $, Utinga (mata). 
{) 1928, Nov. 22 (pele) — $, Utinga (mata). 
g) 1929, Fev. 13 (pele) — 3, Utinga (mata). 
h) 1929, Fev. 13 (pele) — , Utinga (mata.) 

A subespecie C. t. anthoides foi estabelecida ha quase meio 
seculo por Berlepsch & Hellmayr {1), com base em diferenQas de 
medida; posteriormente, ao confrontar as suas caracten'sticas de 
C. t. sarayacuensis Chubb, salienta Hellmayr que em C. t. anthoides 
0 pileo e cinzento-ardosiado, em vez de pardo-arruivado, como na 
ultima. 

Nao obstante, os exemplares presentes, sao muito exatamente 
semelhantes entre si, e com 0 de Oriximina, por nos estudado pouco 
tempo atras (2), confirmando a observa^ao ja feita de apresentarem 
o pileo, nao prdpriamente cor de cinza, mas apenas menos pardo- 
azeitonado do que o dorso, com grande perda embora dos tons oli- 
vdceos, em consequencia da antiguidade e ma conserva^ao da pele. 
De qualquer modo, sente-se a necessidade de rever, com maior e 
mais adequado material, a questao das caracten'sticas e da distri- 
bui^ao geografica das subespecies correntemente admitidas em 
C. torquata. 

(D Journal fiir Ornithol, LIII, p. 17 (1905). 
(2) Pinto, Arquiv. de Zool do Est. de S. Paulo, V, p. 480 (1947) 
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Familia COTING1DAE 

Phoenicircus carnifex (Linne) 
Lanius carnifex Linne, 1758, Syst. Nat., I, p. 94 (baseado em "Garrulus 

ruber surinamensis" de Edwards). 

a) 1924, Nov. 24 (pele) — 9, Utinga (mata). 
b) 1927, Ago. 3 (pele) — $, Murutucu (mata). 
c) 1928, Mai. 20 (pele) — 9, Utinga (mata). 
d) 1928, Jun. 8 (pele) — 9, Utinga (mata). 

Cotinga cotinga (Linne) 
Ampelis cotinga Linne, 1766, Syst. Nat., ed. 12.*, I, p. 298 (baseado em Bris- 

son, Orn., II, p. 340, pi. 34, fig. 1 : "in Brasilia" (regiao de Belem do 
Para sugerida como patria tipica, por Pinto) (1). 

a) 1928, Mai. 21 (pele) — 5 juv., Murutucu (mata). 
b) 1923, Mai. 21 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). 

Cotinga cayana (Linne) 
Ampelis cayana Linne, 1766, Syst. Nat., 12.* ed., I, p. 298 (baseada em Bris- 

son, Orn., II, p. 344, pi. 34, fig. 3, "Le Cotinga de Cayenne") : Cayenne 
(Guiana Francesa). 

a) 1924, Jun. 22 (pele) — $ , Murutucu (cctpoeira). 
b) 1924, Jun. 22 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). 
c) 1924, Ago. 21 (pele, ninho, ovos) — 9. Utinga (mata). "Estava 

chocando. Ninho com I ovos, 11 metros acima do solo", 
d) 1927, Set. 13 (pele) — ,5 juv., Utinga (capoeira). 
e) 1928, Mai. 21 (pele) — ^ ad,, Murutucu (capoeira). 
f) 1923, Mai. 28 (pele) — <5 ad., Murutucu (capoeira). 
g) 1928, Mai. 23 (pele) — 9 ad., Murutucu (capoeira). 
h) 1928, Jun. 10 (pele) — juv., Murutucu (capoeira). 
i) 1928, Jun. 22 (pele) — 9 juv., Murutucu (capoeira). 
i) 1928, Jun. 22 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). 

k) 1931, Ago. 23 (pele) — ^ ad., Ramal do Pinheiro, quilom. 15. 

O que resta do ninho unico pertenccnte a presente especie (sal- 
vo troca acidental do rotulo, que nao estava amarrado) e uma cons- 
tru^ao sumarissima, com a forma chata de urn pires de 7 1/2 cms 
de diametro e constituida de alguns gravetos e raizes secos. Como 
particularidade digna de nota deve ser registrado o fato singular 
de estarem todos os ramos encapados pelo mic6!io branco de um 
cogumelo, cuja ramifica^ao lembra a fronde recortada de alguns 
tetos. Isso parece denotar o ambiente calido e superumido da mata. 

O ovo (ali^s partido transversalmente), bastante alongado e 

(1) Pinto, Catdlogo das Aves do Brasil, 2." pte. p. 9 (1944). 
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quase equipolar, da a impressao de ser demasiado volumoso para o 
tamanho da ave, pois tem nada menos de 34 mm de eixo longitu- 
dinal e 21 mm de diametro transverso. O campo e branco, com levis- 
simos tons azulados; a guisa de ornato, e abundantemente pintalga- 
do de ferrugem, com manchinhas palidas, cinzento-violaceas, de per- 
meio. Nao ha coroa, mas a volta do polo rombo a ornamentaijao e 
mais cerrada, enquanto que se torna progressivamente mais rala em 
direfao ao polo oposto, 

Xipholena lamellipennis lamellipennis (Lafresnaye) 

Ampelis lamellipennis Lafresnaye, 1839, Magaz. Zool., (2), I, d. 2, pi. 9: 
"L'Amerique du Sud" (patria tipica, sugerida por Hellmayr, "ParV, 
isto e, Belem do Para) O). 

a) 1925, Nov. 6 (pele e ovo) — $, Utinga (sitio). "Estava chocando. 
Ninho com urn ovo, em uma seringueira, 5 metros acima do solo". 
b) 1927, Jul. 3 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
c) 1928, Jun. 5 (pele) — $ , Murutucu (mata). 
d) 1928, Jun. 17 (pele) — $, Murutucu (mata de igapo). 
e) 1928, Jun. 22 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
f) 1929, Ago. 17 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 

O ovo, de forma elipsoidal, mede 29x21 mm; o fundo e branco- 
azulado, sarapintado de nodoas violeto-acinzentadas, muito espa- 
?adas numa das metades, enquanto que na outra se adensam cada 
vez mais, formando como que uma coroa k volta do polo respective. 

lodopleura isabellae Parzudaki 

lodopleunis isabellae Parzudaki, 1847, Rev. Zool., X, p. 186: alto Rio Ne- 
gro, "in Venezuela". 

a) 1923, Set. 2 (pele) — $, Utinga (capoeira). "Tarso e iris pretos. 
No estomago, insetos". 

b) 1927 Set. 12 (pele) — $ , Utinga (capoeira). 
c) 1928, Jun. 10 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 

(?) Attila spadiceus spadiceus (Gmelin) 
Muscicapa spadicca Gmelin, 1789, Syst. Nat., I (2), p. 937 (baseado na 

"Yellow-rumped Fly-catcher" de Latham, Syn. Bds., II, p. 357, n.® 57; 
Cayenne. 
a) 1923, Out. 23 (pele, ovos) — $, Utinga (mata de igapo). "Estava 

chocando. Ninho com 3 ovos, feito em uma depressao do tronco de 
uma arvore, 5 palmos acima do solo". 

b) 1924, Nov. 19 (ninbo, ovos) — Utinga (mata). "Ninho sobre urn 
tronco, urn metro acima do solo. Tres ovos". O rotulo dos ovos con- 

U) Cf. Hellmayr, Novit. Zool., XII, p. 295 (1905). 
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firma e esclarece: "Ninho com 3 ovos, sobre um tronco, I metro aci- 
ma do solo. 0 exemplar que chocava nao foi apanhado. Um ovo tira- 
ram do ninho". 

Ninho em forma de tigela raza, medindo cerca de 10 cms de 
diametro externo, 60 de boca e 50 de altura. O arcabou^o e consti- 
tuido de finas raizes e, principalmente, peciolos desfolhados das fo- 
Ihas penadas de certa planta (leguminosa?); por fora espessa capa 
de musgo, provavelmente verde a epoca de sua utilizagao pelo pas- 
saro. 

Os ovos tern o campo roseo claro como parece regra nas es- 
pecies do genero; a maculagao difere, porem, de modo apreciavel, 
da que descrevemos em Attila cinnamomeus. Nenhum dos cinco ovos 
presentes apresenta macula^ao tao compacta, nem nodoas tao car- 
regadas como os do ultimo; alem disso, pormenor importante, em 
A. spadiceus a distribui^ao das manchas e mais difusa, nao se po- 
dendo as vezes falar aqui na existencia de uma coroa propriamente 
dita. Nao obstante, ha sempre desigualdade na distribuigao das ma- 
culas, sempre maiores, mais abundantes e mais intensamente colo- 
ridas na metade grossa do ovo, exemplos havendo em que na me- 
tade oposta as manchas sao muito raras, deixando o polo respectivo 
quase sem maculas. Quanto a forma e ao tamanho dos ovos, os nos- 
sos sao um pouco menores e mais alongados (23x17 1/2 mm) na 
presente especie do que em sua congenere. 

Attila cinnamomea (Gmelin) 
Muscicapa cinnamomea Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, (2), p. 937 (baseado em 

Latham, Syn. of Birds, II, p. 357, n.' 56, "Yellow-rumped Fly-catcher" : 
Cayenne. 

a) 1923, Mar. 29 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). 
b) 1923, Dez. 16 (pele, ninho, ovos) — 9i Murutucu (capoeira). "Esta- 

va chocando. Ninho com 3 ovos, em um anajazeiro, 3 metros acima 
do solo". 

c) 1925, Nov. 19 (pele) — 9, Utinga- (mata de igap6). 
d) 1927, Out. 14 (pele) — 9 , Utinga (mata). 
e) 1928, Ago. 17 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). 

O ninho (16-Dez. 1923) ^ um balaiozinho aberto, largo de 
12 cms e toscamente feito so de raizes, cuja grossura varia entre 
a de uma crina cavalar e a de um barbante comum. Construido a 
c^u aberto, como se e levado a crer pela informa^ao do coleciona- 
dor, diverge neste particular do observado por Euler (Rev. Mus. 
Paul., IV, p. 54) em Attila rufus (Vieillot). Em compensa^ao, a bela 
descri^ao dos ovos deste ultimo, fornecida pelo referido ob^ervador, 
aplica-se muito bem aos de Attila cinnamomea. O campo ^ cor r6sea 
de salmao, bastante carregada; enfeitam-no manchas cor de choco- 
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late do mais variado tamanho, distribuidas em pianos distintos, e 
tanto mais carregada no torn quanto mais superficiais; de permeio, 
e em piano ainda inferior, nbdoas mais claras, tirantes a cinza. As 
manchas se acumulam em volta do polo grosso, formando coroa bem 
caracterizada, tal como descreveu Euler na especie leste-brasileira, 
acima referida. 

Laniocera hypopyrrha (Vieillot) 
Ampelis hypopyrrha t1) Vieillot, 1817, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., VIII, 

p. 164: "La Guyane" ( = Cayenne). 
a) i924, Jun. 9 (pele) — $, Utinga (mata). "Iris acinzentada. No es- 

tomago, insetos". 
b) 1924, Jun. 9 (pele) — Utinga (mata). 
c) 1927, Out. 25 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 

Rhyf-ipf-erna simplex fredersci (Bangs & Penard) 
Lipaugus simplex frederici Bangs & Penard, 1918, Bull. Mus. Comp. Zool., 

LXII, p. 71 : proximidades de Paramaribo (Guiana Holandesa). 
a) 1922, Out. 16 (pele) — 5 > de Murutucu (capoeira). 
b) 1924, Ago. 10 (pele) — $, Utinga (mata). 

Lipaugus vociferans (Wied)2 

Muscicapa vociferans Wied, 1820, Reise nach Brasilien, I, p. 242 (p. 240 na 
ed. in 8vo: Fazenda Pindoba, prox. de Caravelas (sul da Bahia). 
a) '924, Jul. 20 (pele) — $, Utinga (mata). 
b) 1927, Out. 25 (pele) — $, Utinga (mata). 
c) 1928, Mar. 25 (pele) — 9 , Murutucu (capoeirao). 
d) 1928, Abr. 29 (pele) — 9, Utinga (mata). 
e) 1928, Jul. 14 (pele) — $ , Utinga (mata). 
f) 1929, Ago. 6 (pele) — $, Utinga (mata). 

Pachyramphus rufus rufus (Boddaert)3 

Muscicapa rufa Boddaert, 1783, Tabl. PI. Enlum., p. 27 (baseado no "Gobe- 
mouche roux, de Cayenne" de Buffon e Daubenton, pi. enlum. 453, fig. 1) : 
Cayenne. 
a) 1924, Jun. 8 (pele) — 5 . de Marco da Legua (rogado). "Tinha um 

(1) Grafado hypo pyre, por lap:o tipogr^fico, que 0 au'.or se apressou a cor- 
ngir na Encycl. Method., 0;n., II, p. (1822). 

( ) Sobre o uso de Muscicapa vocifei'or.s Wied, 1820, em lugar de Ampelis 
cineracea \ icillot, vejanrse nossa.s considerago js em "Catalogo das Aves do Bra- 

sil" (2." pte. pp. 28, nota 2, U44). 
i-f ^ me y^fificai que a possibilidade, por nos sugerida (Catal Aves do Brasil, 2." pte, p. 33, nota 1 — 1944), de constituirem as populacoes do Rio 

Jurua uma,raca particular, aparece reconhecida por Gyldenstolpe {Arkiv f. Zool, 
II, n 1, p. 229, nota I, 1951), a quern, todavia, nossa advertencia passara des- 
percebida. 



6-VI-1953 — Oliverio Pinto — Colecao Carlos Estevao 175 

ninho com 3 ovos, sobre um galho de uma seringueira, 6 metres aci- 
ma do solo". 

aa) 1924, Jun. 8 (pele, ninho) — 9 , Marco da Legua (rogado). "Estava 
chocando. Ninho com 3 ovos, em uma seringueira, 6 metres acima 
do solo". 

b) 1-927, Set. 21 (pele) — 5 juv., Murutucu (mata). 

Os tres ovos da ninhada (a, aa), inequipolares e rigorosamente 
iguais em tamanho, medem 23x17 1/2 mm. O fundo e branco sujo; 
as manchas, pardo-ocraceas, aumentam de tamanho e numero em 
dire^ao ao polo grosso, a cuja volta se distribuem em coroa mais 
ou menos caracterizada. 

Pachyramphus polychopf-erus trisfis (Kaup) 

Psaris marginatus tristis Kaup, 1852, Proc. Zool. Lond., XIX, p. 48; sem 
indicagao de localidade (patria tipica Cayenne, sugerida por Bangs & 
Penard) O). 
a) 1922, Out. 12 (pele) — Murutucu (capoeira). 

Platypsaris rufus rufus (Vieillot). 
Tityra rufa Vieillot, 1816, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., nouv. edit., Ill, p. 347 

(baseado em Azara, n.' 208. "Caracterizado canela y corona pizarra") : 
Paraguay. 

Platypsaris minor (Lesson) 

Querula minor Lesson, 1830, Traite d'Orn., livr. 5, p. 363: Cayenne, 
a) 1923, Dez. 2 (pele) — 9, Uriboca (?). 

a) 1924, Jun. 19 (pele, ovos) — 9 > Utinga (mata, a "margem de es- 
trada"). "Estava chocando. Ninho com 3 ovos, em uma ucuubeira, 92 
palmos acima do solo". 

c) 1924, Ago. 23 (pele) -— $, Utinga (mata). 
d) 1925, Jan. 23 (pele) — $, Utinga (mata). "Era a 9 que chocava, 

ninho com 3 ovos, 5 metros acima do solo". 
dd) 1925, Jan. 23 (pele, ovos) — 9, Utinga (mata). "Estava chocando. 

Ninho com 3 ovos, 5 metros acima do solo". 
e) 1927, Set. 23 (pele) — $, Murutucu (mata de igapo). 
f) 1927, Set. 28 (pele) — 9 > de Utinga (mata de igapo). 
g) 1928, Mai. 3 (pele) — $, Utinga (mata). 
h) 1929, Abr. 16 (pele) — 9, Utinga (mata). 

As medidas dos ovos das duas ninhadas promiscuas, oscilam 
entre 27x18 mm e 22 1/2x17 1/2, o que mostra grande variabilida- 

(!) Bull. Mus. Comp. Zool, LXIV, p. 387 (1921). 
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de de tamanho, e sobretudo de forma, correspondendo aquelas aos 
ovos maiores, alongados e fortemente inequipolare^ e as ultimas 
aos menores e curtos. A cor do fundo e branco-sujo; a maculafao 
consiste ora em finos salpicos e pontua^oes, apenas mais abundan- 
tes no polo grosso, ora em nodoas e manchas de cor pardo-avinha- 
da, menores no polo fino e muito grandes a volta do potooposto. 

Tifyra cayana cayana (Linne) 

Lanius cayanus Linne, 1766, Syst. Nat., I, p. 137 (baseado em Lanius cayanen- 
sis de Brisson, Orn., II, p. 158) : Cayenne. 
a) 1928, Abr. 7 (pele) — $ juv., Utinga (mata). 
b) 1928, Jun. 28 (pele) — $, Utinga (mata). 

Tityra semifasciata semifasciata (Spix) 

Pachyrhynchus semifasciatus Spix, 1825, Av. Nov. Bras., II, p. 32, tab., 
XLIV, fig. 2; "in provincia Para" (==Belem, patria tipica suger. por 
Oliverio Pinto) O). 
a) 1924, Dez. 22 (pele) — $ ad., Praia Grande, Mosqueiro (capoeira). 

Querula purpurata (Muller). 
Muscicapa purpurata P.L.S. Muller, 1776, Natursyst., Supplem., p. 169 (ba- 

seada no "Gobe-mouche noir a gorge pourpre de Cayenne" de Buffon 
e Daubenton, PI. enhum. N.9 381) : Cayenne. 
a) 1929, Mar. 8 (pele) — $, Utinga (mata). 
b) 1930, Dez. 18 (pele) — 9, Utinga (capoeira). 

Familia P1PRIDAE 

Pipra fasciicauda scarlatina Hellmayr 
Pipra aureola scarlatina Hellmayr, 1915, Verb. Orn. Gesells. Bay., XII, 

p. 122: Fazenda Caioa (prox. de Salto Grande do Rio Paranapanema). 
a) 1923, Out. 12 (pele) — $, Uriboca (mata de igapo). 
b) 1923, Nov. 4 (pele) — $, "Murucututu" (= Murutucu?; mata de 

igapo). 
c) 1923, Nov. 4 (pele) — $ , Murucututu (mata de igapo). 
d) 1923, Nov. 18 (pele) — Uriboca (mata de igapo). 
e) 1923, Nov. 18 (pele) — Uriboca (mata de igapo). 
f) 1923, Nov. 18 (pele) —• $, LUiboca (mata de igapo). 
g) 1923, Nov. 18 (pele) — $, Uriboca (mata de igapo). 
h) 1924, Jun. 29 (pele) — $, Murutucu, Fazenda Nova (capoeira). 
i) 1928, Mai. 28 (pele) — 5, Murutucu (capoeira). 

0) Cat. Aves do Brasil, 2.* pte. (1944), p. 47. 
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Nao fosse o exemplar de Utinga registrado por Beebe O), se* 
ria inedita a presen9a de Pipra fasciicauda na regiao de Belem. Tudo 
leva a crer que isso esteja relacionado com urn movimento migrato- 
rio da especie em diregao ao norte, visto a ocorrencia, aparentemen- 
te habitual, da presente subespecie no baixo Tocantins. Fatos dignos 
de nota sao: a) pertencerem todos os exemplares da serie ao sexo 
masculino; b) abundancia ocasional de individuos nos mesmos lu- 
gares e ocasioes (4 exemplares coligidos num so dia, em Uriboca); 
c) a incidencia nos meses de Maio a Novembro, com exclusao apa- 
rente dos do verao e outono, em que as chuvas sao mais copiosas e 
constantes; d) o estado de repouso sexual dos especimes colecio- 
nados, sobre cuja nidificagao e ovos nada se observou. 

Pipra iris iris (Schinz). 
Pipra iris Schinz, 1851, Naturgeschichte, Vogel, 2.* ed., livr. 7, p. 91, pi. 39, 

fig. a esquerda { $ ) : "Guiana", errore (patria tlpica, Belem do Para, 
por sugestao de Hellmayr) (2). 
a) 1923, Nov. 12 (pele) — $, Utinga (mata). 
b) 1924, Jul. 20 (pele) — Utinga (mata). 
c) 1924, Ago. 10 (pele) — Utinga (mata). 
d) 1924, Nov. 1 (pele) — " $ juv.", de Utinga (mata). Nao ha neste 

exemplar vestigio algum de penas opalinas no alto da cabega. 
e) 19294, Dez. 8 (pele) — Utinga (campinarana). 
f) 1927, Set. 18 (pele) — " ^ juv.", de Utinga' (campinarana). 
g) 1927, Out. 3 (pele) — Murutucu (mata). 
h) 1929, Fev 9 (pele) — $, Utinga (mata). 
i) 1929, Fev. 9 (pele) — $, Utinga (mata). 
j) 1929, Fev. 15 (pele) — $, Utinga (campinarana). 
k) 1929, Ago. 5 (pele, ovo) — ^ , Utinga (mata). "Tinha um ovo com- 

pletamente encascado, devendo po-lo naquele dia. O tiro quebrou-o". 
1) 1929, Nov. 26 (pele) — $, Utinga (mata). 

m) 1930, Mar. 6 (pele) — $ juv.", Utinga (mata). 

Boa serie deste lindo piprida cuja restrita distribuigao sabemos 
circunscrever-se a regiao de Belem e cercanias. Nos exemplares ro- 
tulados com "5 juv." nota-se ausencia completa de penas opalinas 
no vertice. O especime de 5 de Agosto (k), em atividade reprodu- 
tora, e todavia o unico que nos diz algo sobre a epoca de procria^ao 
da ave no distrito em que reside. Com os fragmentos do ovo guar- 
dados na colefao, esta um rotulo cujos dizeres parecem do proprio 
punho de Carlos Estevao e que aqui transcrevemos na Integra: 
"Cascas de um ovo encontrado em uma Pipra opalizans, colecio- 

O Zoologica (New York), II, p. 90 (1916). 
(2) Catal. Bds. Americas (vol. XIII, das Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. 

Ser), pte VI, p. 22 (1929). 
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nada em Utinga, na mata, dia 5-8-1929. Todos os outros ovos nela 
existentes eram minusculos. Parece, por isso, que aquele era o ulti- 
mo da postura". Pelos ditos fragmentos verifica-se que os ovos tern 
fundo branco-sujo, com manchinhas palidas, cinzento-avinhadas. 

Pipra erythrocephala rubrocapilla Temminck 

Pipra rubrocapilla Temminck, 1821, Nouv. Rec. PI. Coloriees, pi. 54, fig, 3, 
{ $) : "Bresil" (patria tipica Bahia, sugerida por Hellmayr) p). 
a) 1923, Out. 15 (pele, ovos) — $, Murutucu (mata de igapo). "Esta- 

va chocando. Ninho com 2 ovos, em um galho de ingazeiro, 2 metres 
acima do solo". 

b) 1923, Out. 16 (pele, ovos) — $, Murutucu (cacaual). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, em um galho de cacaueiro, 5 metros acima 
do solo". 

c) 1923, Dez. 9 (pele) — $, Murutucu (mata). 
d) 1923, Dez. 9 (pele) — $, Murutucu (mata). 
e) 1923, Dez. 16 (pele e ovos) — 9, Murutucu (cacaual). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, num cacaueiro, 20 palmos acima do 
solo". 

f) 1924, Set. 26 (pele, ovos) — $, Murutucu (mata de igapo). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, 4 metros acima do solo". 

g) 1924, Set. 29 (pele) — 9, Murutucu (mata). "Estava chocando. 
Ninho com 2 ovos, 3 metros acima do solo". 

h) 1927, Set. 26 (pele) — $, Murutucu (mata). 
i) 1927, Out. 1 (pele) — 5 juv- Murutucu (mata). 
j) 1927, Dez. 15 (pele) — 9 , Murutucu (capoeira). 

Ninhos, si os ha na destrogada colegao, nao puderam ser iden- 
tificados. Ficaram, todavia, os ovos das quatro ninhadas especifi- 
cadas acima. Ovoides, medindo o mais alongado 20x13 1/2 mm., 
e 0 mais curto 18x14 mm., tern o fundo pardago, com abundancia 
de nodoas pardo-avinhadas, muito variaveis em tamanho conforme 
o ovo. N'alguns, em que as manchas sao grandes, a distribuigao 
em corda a volta do polo grosso e bastante nitida, noutros nada de 
semelhante existe. 

Pipra pipra separabilis Zimmer 

Pipra pipra separabilis Zimmer, 1936, Amer. Mus. Novit., N.' 889, p. 14; 
Tapara (Rio Xingu). 
a) 1922, Set. 25 (pele) — ^ ad., Utinga (campinarana). 
b) 1923, Out. 3 (pele) — 5 juv., Utinga (mata). "Iris encarnada". 
c) 1923, Nov. 8 (pele) — 5 ad., de Utinga (mata). "Iris vermelha". 
d) 1923, Nov. 26 (pele) - "9 (?)", erro, 5 juv., Utinga (mata). 

0) Cf. Catal. Bds. Americas., pte. VI, p. 31 (1929). 
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e) 1925, Set. 5 (pele, ovos) — 9 ad., Utinga (mata de igapo). "Esta/a 
chocando. Ninho com 2 ovos, 1 metro acima do solo". 

f) 1925, Out. 30 (pele, ovos) — 9 ad,, Utinga (mata). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, a I 1/2 metres acima do solo". 

g) 1926, Jan. 24 (pele) — 5 ad., Murutucu (mata). 
h) 1928, Fev. 2 (pele) — 5 ad., Utinga (mata). 
i) 1928, Fev. 23 (pele) — 5 ad., Utinga (mata). 
j) 1928, Fev. 23 (pele) — <$ juv., Utinga (mata). 

k) 1928, Abr. 7 (pele) — 5 ad., Murutucu (mata). 
1) 1928, Mai. 13 (pele) — ^ imat., Utinga (mata). 

m) 1928, Jul. 12 (pele) — ^ ad., Utinga (mata). 
n) 1928, Set. 13 (pele) — 9 ad-. Utinga (mata). 

A separabilidade inculcada pelo nome da presente ra^a evi- 
dencia-se atraves da serie agora sob exame, testemunhando a cons- 
tancia das diferengas encontradas por Zimmer. Com efeito, nos $ $ 
imaturos, alem do torn mais claro do verde das partes superiores, o 
colorido do pileo e cinzento-esbranqui^ado, ao inves de branco, 
como em P. p. cephaleucos Thunb., da Bahia e Espfrito Santo. 

Dos ovos relacionados acima apenas os de uma ninhada (e) 
nos parecem suficientemente autenticos, tendo havido, ao que pare- 
ce, troca do rotulo referente aos outros dois (f). Bastante inequi- 
polares e alongados medem 20 1/2x13 1/2 mm; o campo, branco- 
sujo, e quase inteiramente tornado pela macula^ao pardo-avinhada, 
nao muito carregada, mas densamente distribuida por toda a su- 
perficie. 

Tyranneutes stolzmanni (Hellmayr). 
Pipra stolzmanni Hellmayr, 1906, The Ibis, Ser. 8vo., VI, p. 44: Marabita- 

nas (alto Rio Negro). 
a) 1927, Out. 6 (pele) — $ , Utinga (mata). "Iris branca. Tarsos pre- 

tos. Estomago, insectos". 
b) 19^7, Out. 6 (pele) — $, Utinga (mata). 
c) 1927, Out. 26 (pele) — $, Utinga (mata). 

Chiroxiphia pareola pareola (Linne). 
Pipra pareola Linne, 1766, Syst. Nat., 12.* ed. I, p. 339 (baseado, em ultima 

analise, em "Manacus cristatus niger" de Brisson) ; "in Brasilia, Cayana" 
(patria tipica Cayenne, ex Brisson). 
a) 1923, Out. 17 (pele) — ^ juv., Utinga (mata). 
b) 1924, Fev. 13 (pele, ovos) — 9, ad., Utinga (mata). "Estava cho- 

cando. Ninho com dois ovos, 1 metro acima do solo. Um ovo que- 
brou-se". 

c) 1925, Mai. 20 (pele) — ^ ad., Murutucu (capoeira). 
d) 1925, Set. 3 (pele) — $ juv., Murutucu (mata). 
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e) 1923, Nov. 4 (pele, ninho?, ovos) — $, Utinga (mata de igapo) . 
"Estava chocando. Ninho com 2 ovos, 1 metro e meio acima do solo . 

f) 1927, Nov. 15 (pele) — ^ ad., Murutucu (mata). 
g) 1928, Mai. 24 (pele) — 5 juv-> Utinga (mata). 
h) 1928, Set. 21 (pele, ninho, ovos) — 9 ad., Utinga (mata de igapo). 

"Estava chocando. Ninho com 2 ovos, um metro acima do solo. Um 
ovo quebrou-se". 

i) 1929, Nov. 9 (pele, ninho) — $ , filhote, de Utinga (mata de igapo). 
"Nasceu em 26 de Setembro. No dia 11 de Outubro foi tirado do 
ninho. Morreu em 9 de Novembro. Vide nota". A nota a que se faz 
referencia nao foi encontrada pelo autor deste trabalho. 

j) 1929, Nov. 23 (pele, ninho, ovos) — 9 ad., Utinga (mata de Igapo). 
"Estava chocando. Ninho com 2 ovos, 2 metres acima d'agua". 

Somente tres ninhos trazem consigo o documento de identida- 
de; ainda assim, so se acha em perfeitas condi96es o de 21 de Se- 
tembro de 1928. E ele uma cestinha raza de 6 cms de diametro 
externo, encaixada entre os finos ramos de uma forquilha horizon- 
tal, disposigao que coincide com a observada em Chiroxiphia cau- 
data por Euler (Rev. Mus. Paul., IV, p. 53) e parece observada 
constantemente nas especies do grupo. Externamente entram na sua 
confec^ao peciolos delgados de folhas penadas (como e facil reco- 
nhecer pelas cicatrizes deixadas pela queda dos foliolos), peda^os 
de folhas secas, muitas delas reduzidas a rede de nervuras e caules 
filiformes de pequenas plantas; por dentro e revestido somente de 
peciolos, convenientemente encurvados em arcos de circunferencia, 
de mistura com longas fibras escuras, semelhantes no aspecto a 
crina, tudo bem acamado e coerente. Nenhum vestigio de musgo por 
fora, nem tao pouco, internamente, de la. O ninho de 23 de Nov. 
obedece ao mesmo modelo, achando-se igualmente acompanhado da 
forquilha que Ihe servia de sustentaculo, mas muito deformado pela 
pressao a que esteve sujeito, e visivelmente desbastado de uma 
parte de sua primitiva estrutura. O mesmo pode dizer-se do habi- 
tado pelo filhote cuja historia vemos contada (9-Nov. 1929), com 
a diferen^a apenas de estar desacompanhado da forquilha da qual 
parece, todavia, ter sido conservado o peda^o de um dos ramos. 
Em resumo, todos podem ser descritos como um minusculo balaio 
feito d'e peciolos encurvados, e forrado por fora de folhas secas, 
ou maceradas. Assim, e possivel que Schomburgk, citado por Bur- 
meister (Syst. Uebers. Th. Brasil., II, p. 442), haja se enganado 
ao descrever como da presente especie um ninho com 2 ovos, feito 
de musgo. 

Os 6 ovos da cole^ao Carlos Estevao rotulados como de Chi- 
roxiphia pareola pertencem a quatro ninhadas. O campo varia entre 
o branco mais ou menos encardido e o pardo claro (ovo unico de 
21-Set. 1928); as manchas, ora cor pardo-chocolate, ora vinaceo- 
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ferruginosas, ou pardo-amareladas, apresentam, de permeio e em 
piano mais profundo, nodoas cor de cinza. Sao tambem muito va- 
riaveis em formato e distribui^ao, adensando-se sempre na base da 
metade mais grossa do ovo, sem formar coroa. O ovo de 13 de Fe- 
vereiro de 1924 (um ovo, pois que o outro se quebrara) se acha em 
compartimento comum com os de 4 de Novembro, mas parece reco- 
nhecer-se por sensivel diferen^a no aspecto das manchas (maiores 
e mais localizadas na periferia do polo grosso). Abstraindo o citado 
ovo de campo pardo (21-Set), cuja forma alongada (24 1/2x14 
1/2 mm) diverge tambem da dos demais, a ponto de se imaginar 
possa ter havido engano em atribui-lo a presente especie, as me- 
didas variam entre 22 1/2x16 e 21 1/2x16 mm. 

Manacus manacus purissimus Todd 
Manacus manacus purissimus Todd, 1928, Proc. Biol. Soc. Wash., XLI, 

p. Ill: Benevides (ao norte de Belem), do Para. 
a) 1923, Dez. 2 (pele, ovos) — $, Murutucu (capoeira). "Estava cho- 

cando. Ninho com 2 ovos, 2 palmos acima do solo". 
b) 1923, Dez. 13 (pele, ovos) — $, Murutucu (capoeira). "Estava cho- 

cando. Ninho com 2 ovos, 2 metros acima do solo". 
c) 1923, Dez. 23 (ovos) —Murutucu (capoeira). "Era a 9 que chocava. 

Ninho com 2 ovos, a 1/2 metro acima do solo". 
d) 1924, Jan. II (pele) — 5 a(l, Praia do Chapeo Virado (capoeira). 
e) 1924, Fev. 14 (ovos) —Murutucu (capoeira). "Era a 9 que chocava. 

Ninho com 2 ovos". 
f) 1925, Ago. 2 (pele, ovos) — 9, Utinga (capoeira). "Estava cho- 

cando. Ninho com 2 ovos, 1 metro e meio acima do solo". 
g) 1925, Set. 6 (pele, ovos) — 9, Utinga (capoeira igaposada). "Esta- 

va chocando. Ninho com 2 ovos, 1 metro acima do solo". 
h) 1925, Set. 26 (pele) — $ , Utinga (capoeira). 
i) 1926, Fev. 26 (pele) — 5 ad., Utinga (capoeira). 
j) 1926, Out. 4 (pele, ninho, ovos) — 9 ad., Utinga (capoeira). "Esta- 

va chocando. Ninho com 2 ovos, 2 metros acima do solo". 
k) 1927, Set. 2 (pele) — ^ ad., Murutucu (capoeira). 
I) 1928, Out. 9 (pele, ninho, ovos) — 9, Utinga (capoeira). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, tres palmos acima do solo". 
m) 1929, Ago. 25 (pele, ninho, ovos) — 9, Murutucu (capoeira). "Es- 

tava chocando. Ninho com 1 ovo, 1 metro acima do solo". 
n) 1929, Dez. 14 (ovos) — Murutucu (cacaual). "Era a 9 que chocava. 

Ninho com 2 ovos, em uma imbaubeira nova, 1 metro acima do solo". 
0) 1930, Jan. 8 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). "Estava chocando. 

Ninho com 2 ovos, um metro acima do solo. Um ovo quebrou-se". 

Dos ninhos mencionados nas notas do colecionador, apenas 
tres podem ser identificados com seguran9a, por conservarem os 
respectivos rotulos. Salvo pormenores de nenhuma importancia, as- 
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semelham-se muito uns com os outros, tendo a forma de capsula ou 
tigelinha rasa, colocada horizontalmente entre os dois galhos finos 
de uma forquilha de cujo angulo guardam sempre alguma distan- 
cia. Num caso (9-Out. 1928), e dificil dizer se os dois raminhos 
provem de urn mesmo galho bifurcado, visto nao terem conexao en- 
tre si e estarem atados com linha. 0 material e constituido princi- 
palmente dos caules filiformes e ramificados de uma plantinha pro- 
vavelmente da familia das Compostas, cujos minusculos capitulos 
se observam numerosos num dos ninhos (25-Ago. 1929); externa- 
mente material urn pouco mais grosseiro, raizes finas, palha de 
gramineas desfiadas, fibras. Tudo disposto frouxamente em cesti- 
nha semi-transparente, cujo diametro externo oscila entre 6 e 7 cms 
e a profundidade entre 3 e 4. Teias de aranha contribuem para pren- 
der mais solidamente as bordas do ninho aos raminhos que o 
sustem. 

Os ovos, inequipolares, medindo em media 20x14 mm, tern o 
fundo branco-amarelado, as vezes levemente tingido de verde, tal 
como os representara Nehrkorn, citado por Ihering (Rev. Mus. Paul., 
IV, p. 238). Enfeitam-nos manchas, pintas e salpicos pardo-choco- 
late, a que se juntam, em quantidade variavel, nodoas pardo-amare- 
ladas e cinzentas; mas o aspect© de macula^ao e muito variavel, 
havendo todas as grada^oes entre uma distribui^ao quase uniforme 
(f) e a forma^ao de uma coroa ou cintura a volta do polo grosso, 
em contraste com a limpidez relativa da metade oposta do ovo (n). 

Schiffornis turdinus wallacii (Sclater & Salvin) 
Heteropelma wallacii Sclater & Salvin, 1867, Proc. Zool. Soc. London, p. 579: 

"Para" ( = Belem). 
a) 1923, Nov. 23 (pele) — $, Utinga (mata). 
b) 1925, Fev. 3 (pele) — $, Utinga (mata). "Iris cinzenta. No esto- 

mago, insectos". 
c) 1927, Set. II (pele) — $, Utinga (mata). 
d) 1928, Mar. 8 (pele) — $, Utinga (mata). 
e) 1928, Mar. 7 (pele) —• $, Murutucu (mata). 
f) 1928, Mai. 3 (pele) — $, Utinga (mata). 

Familia TYRANNIDAE 

Xolmas velafa (Lichtenstein) 

Muscicapa velata Lichtenstein, 1823, Verz. Daubl. Burl. Mus., p. 54: Sao 
Paulo ( = Estado de Sao Paulo, Brasil meridional). 

Uma pele de exemplar adulto, desacompanhada do rotulo. O 
fato tanto mais para lamentar quanto nao nos consta que a especie, 
ja notificada em algumas ilhas do delta (Marajo, Mexiana), tenha 
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sido anteriormente registrada na regiao de Belem, onde tudo leva 
a crer aparega acidentalmente. 

Arundinicola leucocephala (Linne) 
Pipra leucocephala Linne, 1764, Mus. Ad., Frid., II, Prodr., p. 33; locali- 

dade nao indicada ( = Surinam, apud Syst. Nat., 12.* ed., p. 340). 

Pele unica, de uma ?, cujo rotulo nao foi encontrado. 

Muscivora tyrannus tyrannus (Linne). 
Muscivora tyrannus tyrannus Linne, 1766, Syst. Nat., 12.* ed., I, p. 325 (ba- 

seada em Tyrannus cauda bifurca de Brisson, Orn., II, p. 396) : "Canada" 
e Surinam (patria tipica, designada por Zimmer) (:t). 
a) 1925, Jan. 20 (pele) — $ y Mosqueiro, Praia Grande (roqado). 
b) 1929, Ago. 24 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
c) 1929, Ago. 30 (pele) — Murutucu (capoeira). 

A pele do $ de Mosqueiro, em muito mas condigoes, teve a 
cauda inteiramente arrancada; todavia, como no de Murutucu, as 
suas tres primarias externas sao caracteristicamente entalhadas na 
extremidade. Isso, segundo os estudos de Zimmer, permite filiar os 
exemplares, com seguran^a, a raga tipica da especie. 

Empidonomus varius varius (Vieillot). 
Muscicapa varia Vieillot, 1818, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., nouv. ed., XXI, 

p. 458 (baseada em Azara, n." 187, "Suiriri roxo debaxo") ; Paraguay. 
a) 1925, Jan. 4 (pele, ninho, ovos) — 9 , Mosqueiro, Praia Grande 

(rogado). "Estava chocando. Ninho com 2 ovos, 13 metres acima do 
solo. Iris parda; no estomago, insectos". 

aa) 1925, Jan. 4 (pele) — $, Mosqueiro (acasalado com a 9 anterior). 
"Era a 9 que chocava. Ninho com 2 ovos, 13 metres acima do solo". 

b) 1927, Out. 19 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). 
c) 1928, Dez. 6 (pele, ovos) — 9, Murutucu (capoeira). "Estava cho- 

cando. Ninho com 1 ovo, 2 metres acima do solo, em uma "envireira". 

O ninho obedece ao modelo mais simples, sendo construido 
externamente de gravetos (de 4 mm de diametro, no maximo) e 
pedunculos, com muitas gavinhas enrodilhadas de permeio; a ca- 
vidade interna, muito pouco profunda, e revestida de finas raizes, 
de cor anegrada e sem outro qualquer acessorio. 

Os ovos da ninhada de 4 de Janeiro (a e aa) medem aproxi- 
madamente 21x15 mm. Tern o fundo branco-amarelado, elegante- 
mente enfeitado de manchas alongadas no sentido do axe longitu- 
dinal, umas, as mais profundas, de colorido cinzento ardosiado cla- 
ro, e as outras, superficiais, de urn ocraceo mais ou menos carre- 

0) J-T. Zimmer, Amer. Mus. Novif., N.0 962, p. 1 (1937). 
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gado. No de 6 de Dezembro (c), muito mais curto (20 1/2x16 mm), 
o fundo e levemente tocado de vinho, enquanto que as manchas, da 
camada superficial, maiores e mais numerosas, variam entre o ocra- 
ceo e o roxo-pardacento. Nao ha distribuigao em coroa, notando-se 
apenas que a macula^ao, como de regra, aumenta de intensidade 
a volta da calota romba. 

Legatus leucophaius leucophaius (Vieillot). 
Platyrhynchos leucophaius Vieillot, 1818, Nouv. Diet. d'Hist. Natur., XXII, 

p. 11 : "L'Amerique meridionale" ( = Cayenne) O). 
a) 1923, Fev. 9 (ovos) — Murutucu (sitio). "Os ovos estavam em um 

ninho abandonado de Cacicus cela (L.), a 20 metres acima do solo". 
b) 1923, Nov. 6 (pele, ovos) — $, Murutucu (capoeira). "Estava cho- 

cando. Ninho com 2 ovos, em uma seringueira, a 10 metres acima 
do solo". 

bb) 1923, Nov. 6 (pele) — $, Murutucu (capoeira). "Ninho 41, com 2 
ovos, a 10 metros acima do solo... seringueira". 

Foi-nos impossivel indentificar o ninho, que provavelmente se 
acha na cole^ao, do casal de 6 de Novembro (b e bb). Os ovos desta 
ninhada, ambos danificados, destacam-se ao primeiro lance de olhos 
pelo colorido sombrio, cinzento-sepiaceo quase uniforme. Mede o 
mais perfeito 22x16mm. Os de 9 de Fevereiro (a) sao antes gros- 
seiramente borrados da mesma cor deixando transparecer o fundo 
branco-sujo subjacente. 

Myiozetetes cayanensis cayanensis (Linne) 
Muscicapa cayanensis Linne, 1766, Syst. Nat., 12.* ed., I, p. 327 (baseado 

em Muscicapa cayanensis de Brisson, Orn., II, p. 404) : Cayenne. 
a) 1923, Set. 17 (pele, ovos) — $, Utinga (sitio). "Estava chocando. 

Ninho com 3 ovos, em uma laranjeira, 3 metros acima do solo". 
b) 1923, Out. 9 (pele, ovos) — $, Utinga (sitio). "Estava chocando. 

Ninho com 2 ovos, num limoeiro, 4 metros acima do solo". 
c) ? 1924, Ago, 6 (ninho) — Marco da Legua (capoeira). "Era  

que chocava. Ninho com 2 ovos, metro e meio ". 
d) 1925, Out. 5 (pele) — $ , Utinga (capoeira), "Estava chocando. Ni- 

nho com 3 ovos, 3 metros acima do solo". 
e) 1927, Out. 8 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
f) 1929, Ago. II (pele, ovos) — 9, Murutucu (capoeira). "Estava cho- 

cando. Ninho com 2 ovos, metro e meio acima do solo". 

Nao foi possivel, a falta dos rotulos, encontrar nenhum dos 
ninhos correspondentes as peles relacionadas acima. Em compen- 
sagao, salvaram-se os ovos de tres ninhadas, que passamos a des- 

(1) Cf. Pucheran, Arch. Mus. Paris, VII, p. 358 (1855). 
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crever. O colorido fundamental e branco, com levi'ssima agua de 
vinho; as nodoas, de regra bastante espacadas e entremeadas de 
pontos, tern cor ocraceo-avinhada nao muito carregada, ou, as mais 
profundas, cinza claro. Em alguns casos a macula^ao se agrupa a 
volta do polo rombo, formando, coroa; no geral, porem, e apenas 
mais densa na calota grossa do ovo. As medidas oscilam entre 23x 
16 1/2 e 21x17 mm, o que demonstra a variabilidade no tocante ao 
contorno, ora alongado e ovoide, ora nitidamente arredondado. 

Tyrannopsss suiphurea (Spix). 
Muscicapa suiphurea Spix, 1825, Av. Nov. Bras., II, p. 16, tab. XX; "in 

Brasilia" (patria tipica Manaus, suger. por Pinto, 1944) (1). 
a) 1924, Jan. 12 (pele, ninho, ovos) — 9 , de Chapeu Virado (praia). 

"Ninho feito em um buritizeiro, com 2 ovos, a 12 metros acima do 
solo". 

aa) 1924, Jan. 12 (pele) — $, Chapeu Virado (praia). Mesmas infor- 
macoes que as do rotulo da 9 , sua companheira. 

0 ninho e uma tigela de cerca de 11 cms (diametro externo), 
de paredes muito espessas e rasa cavidade. 0 material predominan- 
te sao gavinhas, com caules flexiveis e pedunculos da trepadeira 
respectiva; internamente ha espesso revestimento de finos peciolos 
caracteristicamente encurvados em arco e marcados das cicatrizes 
denunciadoras de folha penada, provavelmente de leguminosa (ma- 
terial analogo ao utilizado pelas especies do genero Sclerurus). 

Os dois ovos, fortemente inequipolares, diferem demasiado no 
tamanho, medindo o maior 31x21 mm, e o menor 26x18 1/2 mm. 
Contudo, e de supor-se pertengam ao mesmo exemplar, pois acom- 
panham-nos uma so etiqueta, em que se leem as mesmas indica- 
^oes lan^adas nos rotulos das peles registradas acima (a) e (aa). O 
fundo e branco, apenas tingido de salmao; as manchas, de forma 
e tamanho irregulares, assemelham-se na cor exatamentfe as dos 
ovos de Myiozetetes cayanensis, as superficiais ocraceo-avinhadas, 
e as do piano profundo cinzento-ardosiadas claras. 

Pitangus suiphuratus sulphurafus (Linne). 
Lanius suiphuratus Linne, 1766, Syst. Nat., 12.^ ed., I, o. 137 (baseado em 

"Lanius cayanensis luteus de Brisson, Orn., II, p. 176) : Cayenne. 
a) 1923, Out. 3 (pele) — $, Utinga (capoeira). "Ninho N.9 11 — 3 

ovos". 
b) 1924, Out. 7 (pele, ovos) — 9 , Murutucu. "Ninho com 3 ovos, feito 

em um esteio da antiga ponte sobre o Guama, 1 1/2 metros acima da 
agua. Estava chocando". 

c) 1923, Out. 23 (pele, ninho, ovos) — Murutucu (sitio). "Estava 

(1) O. Pinto, Catal. Aves do BrasiL, IP pte., p. 160. 



186 PAPfilS AVULSOS Vol. XI — N.' 13 

chocando. Ninho com 3 ovos, em uma laranjeira, 4 metres acima do 
solo". 

d) 1925, Jan. 11 (pele, ovos) — Chapeu Virado (sitio). "Ninho 
com 3 ovos, em uma anajazeira, 3 metres acima do solo. Nao pode 
ser verificado qual o que chocava". 

e) 1928, Mar. 4 (pele) — $ , Utinga (capoeira) . 

O ninho do bem-te-vi e de comum'ssima observagao e tem sido 
muitas vezes descrito; mas todas as descrigoes ao nosso alcance 
dizem respeito as duas formas meridionais da especie (1). Na co- 
le^ao em estudo foi possivel identificar apenas o de 23 de Outubro 
(c), que ainda assim esta muito longe de se apresentar em condi- 
goes satisfatorias. E uma constru^ao avantajada (cerca de 25 cms 
de diametro externo), muito frouxa, em que predominam cauliculos 
de gramineas, reforgada externamente por colmos mais espessos, 
de mistura com raizes e gravetos. De envolta com o material mais 
fino, ha flocos de paina vegetal, irregularmente distribuidos. Nao 
se pode precisar onde deveria ficar a abertura, que e de supor-se 
fique situada lateralmente, como tem sido descrito em P. sulphuratus 
bolivianus (Lafresnaye) (2). 

As tres ninhadas (b, c, d) conservadas na Cole^ao constam, 
cada uma, de 3 ovos, o que parece demonstrar ser este o numero ha- 
bitual, se nao constante, na raga tipica da especie, ou, pelo menos, 
em suas populagoes baixo-amazonicas. Esta suposi^ao e reforcada 
pelo informe, consignado acima, de que era tambem de 3 ovos a 
postura do exemplar de 3 de Outubro (a), do qual parece se ter 
preservado apenas a pele. Assim, vemos P. s. sulphuratus diferir 
notavelmente sob este particular de P. s. bolivianus, cujas postu- 
ras constam de 4 a 5 ovos, conforme verificaram varios observado- 
res, entre os quais I. I. Dagleish (3) e H. Friedmann. Pelo presente 
material aquilate-se a grande constancia da cor e do desenho; sobre 
fundo branco amarelado distribuem-se, sem regularidade, nodoas 
superficiais arredondadas, cor retinta de sepia, de permeio com as 
do piano mais profundo, muito desbotadas e tirantes a cinza. Nos 
ovos de a macula^ao e muito escassa, limitando-se a grossa calo- 
ta. Isso, de pai com a forma alongada (27 1/2x18 1/2 mm) e desi- 

O) Temos nota de que a nidificagao e os ovos foram estudados em P s mh 
phuraius por Chubb, em livro "Birds of Brit. Guiana", (vol. 11, p 199) 

(2) Sobre a n;difica?ao nesta raca meridional con-uUc-se; Hv Iherin* 
Rev. do Museu Pauhsta, vo\ IV, p. 234 (1900) ; A. Wetmore. Bull, 133 Un. St. 

^203-4'0928)' ^ ' Friedmann, Bull. Mus. Compar. Zoo!., LXVIII, 

p 247 0881) DagIeiSch' Proc- R(,yal Physical Soc. of Edimburffh, vol. VI, 
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gualdade menos acentuada dos polos respectivos, os distingue logo 
dos das ninhadas c e d. As medidas destes ultimos acusam larga 
varia^ao (entre 27 1/2x20 mm, e 12x20 mm), conforme a maior 
ou menor desproporgao entre os diametros longitudinal e transver- 
sal. Friedmann da para os ovos de P. s. boliviams uma media de 
30::21 mm, o que esta visivelmente em relagao com o porte mais 
avantajado daquela raga sulina. 

As notas do colecionador acima transcritas atestam ainda a 
parte que tomam os dois sexos no trabalho da incubagao. 

Myiarchus tyrannulus fyrannulus (Miiller) 
Muscicapa tyrannulus P.L.S. Miiller, 1776, Natursystem, Supplem., p. 169 

(baseado em "Le petit Tyran de Cayenne" de Buffon e Daubenton, PI. 
eulem. 571, fig. 1) ; Cayenne. 

Ha na colegao uma pele rotulada como de Soure (20 de Margo 
de 1930), na costa oriental da Ilha de Marajo, e estranha por con- 
seguinte a regiao abrangida particularmente neste estudo. Com pos- 
suir a barba interna de todas as rectrizes largamente tingidas de 
ferrugem, merece, sem duvida ser referida a raga tipica da especie. 

Myiarchus Usbercuiifer tricolor Pelzeln 
Myiarchus tricolor Pelzeln, 1868, Orn. Bras., II, p. 117: Sepitiba (literal do 

Rio de Janeiro), 
a) 1924, Dez. 22 (pele) — $, Chapeu Virado (capoeira). 
b) 1927, Set. 29 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
c) 1927, Out. 12 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
d) 1928, Jul. 22 (pele) — $, Utinga (mata). 
e) 1928, Jul. 22 (pele) —- $, Utinga (mata). 
f) 1929, Ago. 25 (pele) — $ , Utinga ("campinarana do Catu"). 

As medidas nestes exemplares, cuja aparente diferenga de porte 
e de molde a ferir a atengao, orgam entre 77 a 81 mm. de asa e 72 
a 80 mm de cauda. Em a e b a plumagem se acha muito desgastada 
e descolorida, enquanto que nos outros esta bastante fresca, deno- 
tando muda recente. 

Terenctricsus ery^hrirrus heSlrtiayii (Snethlage) 
Myiobius erythrurus hellmayri Snethlage, 1907, Orn. Monatsb., XV, p. 195: 

Para ( = Belem). 
a) 1925, Ago. 13 (pele) — o, Utinga (mata). "Estava chocando. Ninho 

com um ovo, 5 metros acima do solo. Iris parda. No estomago in- 
sectos". 

b) 1927, Out. 14 (pele) — J, Utinga (mata). 
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Myiophobus fasciatus flammiceps (Temminck). 
Muscicapa flammiceps Temminck, 1822, Nouv. Rec. PI. Colorees, pi. 144, 

fig. 3: "Bresil" (patria tipica Rio de Janeiro, suger. por Hellmayr) (1). 
a) 1924, Ago. 6 (pele, ninho, ovos) — $ , Marco de Legua, Travessa 

Itorora, (capoeira). "Estava chocando. Ninho com 2 ovos, metro e 
meio acima do solo". No rotulo dos ovos le-se ainda: "ninho feito em 
nma goiabeira". 

b) 1924, Out. 27 (pele, ninho) — $ , Marco da Leegua (sitio). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, um metro e meio acima do solo". 

c) 1925, Jan. 15 (pele, ovos) — $, Marco da Legua (sitio). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, um metro acima do solo". 

Com a indica^ao de pertencer ao "bem-te-vi pequeno", acha- 
se presente o ninho de 6 de Agosto de 1924. Acompanha-o ainda a 
parte terminal de um galho de goiabeira (onde ainda se veem 5 fru- 
tos em comego de desenvolvimento) e tern a forma ordinaria de ti- 
gela, sendo construido de caules filiformes de gramineas e finas 
raizes, com abundante revestimento de palha. 

0 ninho de 27 de Outubro, em forma de cadinho bastante fun- 
do mede 70 mm de altura por 65 mm de diametro externo e esta 
apoiado sobre a forquilha de um arbusto. E construido de palha, 
de mistura com ramusculos, nervuras de folhas maceradas etc. 

O tamanho dos ovos, que sao fortemente inequipolares, oscila 
entre 18x13 mm e 17x12 1/2 mm. Sobre o fundo branco, lavado de 
salmao, espalham-se pequenas nodoas, de cor encarnada clara, ti- 
rante a ferrugem, mais abundantes a volta do polo rombo e de todo 
ausentes no polo agudo. 

Onychorhynchus coronatus coronatus (Mullcr). 

Muscicapa coronata Miiller, 1776, Natursyst. Supplem., p. 168 (com vase em 
"Tyran huppe de Cayame" de Buff on & Daubenton, PI enlum. 289) : 
Cayenne (Guiana Francesa). 
a) 1924, Set. 20 (pele, ovo?) — 9 , Murutucu (mata de igapo). "Estava 

chocando. Ninho sobre o igarape Murutucu, 3 metros acima do nivel 
da agua. 2 ovos". 

b) 1933, Abr. 19 (pele) — " $ ", Murutucu. 
c) data ? (pele) — Pelos caracteres, um $ adulto, sem o rotulo res- 

pective. 

Pena c que nao tenha sido possivel identificar na Colegao nem 
o ninho, nem os ovos deste lindo passaro. Todavia, gramas a Ihering, 
conhecem-se as caracteristicas de ambos em O. swainsoni (Pelzeln), 
atraves da descri^ao e figura (1). 

O exemplar de 19 de Abril (b) esta rotulado como $ ; mas e 

(!) C. E. Hellmayr, Novit. Zoologicae, XXXII, p. 176, nota 4 (1925). 
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possivel haver nisso engano, dado o colorido amarelo das peles da 
crista, em tudo semelhante as de a. Em c as penas em questao apre- 
sentam-se de cor sanguinea intensa. 

Platyrinchus senex amazonicus Berlepsch 
Platyrinchus griseiceps amazonicus Berlepsch, 1912, Orn. Monatsber., XX, 

p. 20: Peixe-Boi (a leste de Belem). 
a) 1923, Nov. 13 (pele) — $, Utinga (mata). "Iris parda". Tarsos 

amarelos. No estomago, insectos". 
b) 1928, Jul. 3 (pele) — $, Utinga (mata). 
c) 1928, Dez. 29 (pele) — £, Utinga (mata). 
d) 1929, Mar. II (pele) — Utinga (mata). 
e) 1929, Mar. II (pele) — 9, Utinga (mata). 
f) 1929, Out. 7 (pele) — $, Utinga (mata). 
g) 1929, Out. 7 (pele) — 9, Utinga (mata). 

Platyrinchus saturatus Salvin & Godman 
Platyrhynchus saturatus Salvin & Godman, 1822, 1882, The Ibis, 4ta. Ser., 

VI, p. 78: montes Merume (Guiana Inglesa). 
a) 1925, Fev. 4 (pele) — Murutucu (mata, "raro"). "Iris parda. 

No estomago, insectos". 
b) 1927 Out. 24 (pele) — Utinga (mata). 
c) 1928, Out. 4 (pele) — $, Utinga (mata). 
d) 1928, Nov. 22 (pele) — $, Utinga (mata). 
e) 1928, Dez. 10 (pele) — $, Utinga (mata). 
f) 1928, Dez. 10 (pele) — 9> Utinga (mata). 
g) 1929, Set. 1 (pele) — 9, Utinga (mata). 
h) 1929, Set. 1 (pele) — 9 muito jovem (filhote), Utinga (mata). 
i) 1929, Out. 7 (pele) — $ juv., (filhote mais crescido do que o ante- 

rior), col. em Utinga (mata). 

Boa serie deste pequeno tiranida de vasta distribui^ao na Ama- 
zonia brasileira e notavelmente fixo em suas caracten'sticas. Zimmer 
O), examinando dois 5 s de Utinga, diz possuirem "a very defi-' 
nite development of bright yellow on the subterminal part of the 
coronal feathers". Nao conseguimos, todavia, reconhecer tal parti- 
cularidade em quaisquer dos adultos daquele sexo acima arrolados. 

Tolmomyias suiphurescens mixtus Zimmer 
Tolmomyias suiphurescens mixtus Zimmer, 1935, Amer. Mus. Novitates, 

n.' 1045, p. 6; Baiao (baixo Tocantins). 
a) 1925, Jan. 25 (pele) — $, Utinga (mata). "Iris parda". 

(1) H. v. Ihering, Rev. Mus. Paulista, IX, 1914, p. 441, est. VIII, fig. 8 
(ovo) e IX, fig. 2 (ninho). 



190 PAPfilS AVULSOS Vol. XI — N.' 13 

Tolmomyias flavotectus paraensis Zimmer 

Tolmomyias flavotectus paraensis Zimmtr, 1939, Amer. Mus. Novit., N.0 1045, 
p. 13: Utinga. 
a) 1927, Out. 28 (pele) — $, Utinga (capoeira). 

Tolmomyias poliocephalus sclateri (Hellmayr) 

Rhynchocyclus poliocephalus sclateri Hellmayr, 1903, Verh. Zool. - Bot. 
Gesells. Wien, LIII, p. 207: Barra do Rio Negro ( = Manaus). 
a) 1923, Out. 3 (pele, ovos) —\ 9, Utinga (mata de igapo). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, 3 metres acima do solo". 
b) 1928, Mai. 13 (pele) — $, Utinga (capoeira). 

Em companhia de um rotulo indicativo da presente especie e 
ra^a, (duplicata do que acompanha a pele de 5 de Outubro), ha 
na Colecao dois ovos, medindo 19 1/2x12 1/2 mm e 18 1/2x12 
1/2 mm. Tern 0 fundo branco, lavado de salmao, e sao ornados de 
uma coroa de manchas pardo-sangulneas. 

(?) Tolmomyias flayiventris dissors Zimmer 

Tolmomyias flaviventris dissors Zimmer, 1939, Amer. Mus. Novit, N.9 1045, 
p. 16: Faro (marg. septentrional do baixo Amazonas, junto a foz do 
Jamunda). 
a) 1923, Nov. 8 (pele) — 9 > Murutucu (capoeira). "Ninho com 2 ovos". 

E com duvida que se assina 0 presente especime a ra^a supra- 
nomeada. Alem de tratar-se de exemplar unico, a pele se acha nas 
piores condi^oes para o exame, ja pelo desgaste natural da pluma- 
gem em vespera de muda, ja pelo descuido com que parece ter sido 
preparada. 

Ramphotrigon ruficauda (Spix). 

Platyrhynchus ruficauda Spix, 1825, Av. Nov. Bras., II, p. 9, tab. XI, fig. 1 : 
"in sylvis flum. Amazonum". 
a) 1927, Out. 12 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
b) 1927, Out. 12 (pele) — 9 , Murutucu (capoeira). 
c) 1927, Out. 12 (pele) — $, Utinga (capoeira). 

Todirostrum chrysocrotaphum illigeri (Caban. & Heine) 

Triccus illigeri Cabanis & Heine, iCS9, Mus. Heineanum, H, p. 49: Para 
( = Belem). 
a) 1923, Nov. 6 (pe c, ninho, ovo) — 9, Murutucu (capoeira). "Esta- 

va chocando. Ninho com dois ovos (um quebrou-se), 12 metres acima 
do solo, em uma seringueira". 

(!) J. T. Zimmer, Amer. Mus. Novit., N.9 1043, p. 9 (1939). 
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b) 1924, Nov. 3 (pele, ninho, ovos) — $, Murutucu (capoeira). "Es- 
tava chocando. Ninho com 2 ovos, 8 metros acima do solo, em uma 
seringueira". 

Os ninhos, como e regra nas especies do genero, sao bastante 
grandes em comparagao com o tamanho da ave (90x70 mm no exem- 
plar de 5 de Nov.) e tern a forma de bolsa, pendurada a extremidade 
de um galho. Sao construidos de palha fina e estopa vegetal, tudo 
acolchoado internamente de abundante paina. De permeio e fre- 
quente o concurso de outros materials, como finas hasticulas e fo- 
Ihas secas, reduzidas as nervuras, por influencia da macera^ao. O 
habito, tambem comum as especies do grupo, de nidificar na vizi- 
nhanga de casas de maribondo, tambem aqui se verifica, como o 
atesta um dos ninhos em estudo, acompanhado que veio do hime- 
noptero. Os ovos sao alvos, inequipolares, medindo o de 6 de No- 
vembro 16x12 mm e os de 5 de Novembro 16x11 e 15x11 1/2 mm. 

Todirosfrum maculatum maculatum (Desmarest) 

Todus maculatus Desmarest, 1806, Hist. Nat. Tangar., Manak. e Todiers 
livr. 10, pi. 70: "Guyane" ( = Cayenne). 
a) 1923, Dez. 4 (pele) — $, Murutucu (mata). "Estava chocando. Ni- 

nho com 2 ovos, a margem de igarape, 2 metros e meio acima do 
solo". 

b) 1923, Dez. 12 (pele) — $, Belem, A. Independencia (sitio). 
c) 1925, Jan. 23 (pele, ovos) — 5 , Mosqueiro, Praia Grande. "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, num. aturia, a beira da praia, 9 palmos 
acima do solo". 

Os dois ovos identificaveis como da presente especie sao intei- 
ramente brancos, fortemente inequipolares e medem 15x11 1/2 mm. 

Todirostrum sylvia schulzi Berlepsch 

Todirostrum schulzi Berlepsch, 1907, Ornis, XIV, p. 355: Ourem (Rio Gua- 
ma, perto de Belem). 
a) 1925, Fev. 14 (pele, ovos?) — $, Utinga (capoeira). "Estava cho- 

cando. Ninho com 2 ovos, preso a um cipo, 5 palmos acima do solo. 
Iris parda. No estomago, insectos". 

b) 1925, Fev. 14 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
c) 1927, Out. 19 (pele) — $, Utinga (capoeira). 

Nao me parece pertencam a presente especie dois ovos forte- 
mente pigmentado de roxo que se encontram ao lado de um rotulo, 
duplicata do que acompanha a pele de 14 de Fevereiro, 
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Colopteryx galeatus (Boddaert) 
Motacilla galeata Boddaert, 1873, Tabl. PI. Enlum., p. 24 (baseada em "Fi- 

guier huppe" de Buffon e Daubenton, pi. enlum. 391) : Cayenne. 
a) 1927, Out. I (pele) — $, Murutucu (capoeirao). 
b) 1927, Out. 10 (pele) — $, Utinga (mata). 
c) 1927, Out. 10 (pele) — 9 , Utinga (mata). 

Penssotriccus ecaudafus ecaudatus (Lafresnaye & d'Orbigny) 

Todirostrum ecaudatum Lafresnaye & d'Orbigny, 1837, Syn. Av., I, em 
Magaz. Zool., VII, cl. 2, p. 47: Yuracares (Bolivia). 
a) 1924, Jun. 17 (pele, ninho, ovos) — 9 > Murutucu (mata de igapo). 

"Estava chocando. Ninho com 2 ovos, 3 metros acima do solo". 
b) 1925, Jul. 27 (pele, ovo) — 9, Utinga (mata). "Estava chocando. 

Ninho com 2 ovos, dois metros acima do solo". 
c) 1927, Set. 26 (pele) — $, Murutucu (mata). 
d) 1929, Set. 12 (pele, ninho, ovos) — 9 , Utinga (mata de igapo). "Es- 

tava chocando. Ninho com 2 ovos, a 3 1/2 metros acima do solo". 

Os ninhos sao em forma de bolsa, com abertura lateral e co- 
lada a urri ramusculo terminal. Entram em sua constru^ao o mais 
variado material, no qual predominam residues vegetais, como pa- 
Iha, folhas secas (as vezes reduzidas as nervuras), estopa e finas 
raizes e cauliculos, tudo entremeado de maior ou menor quantidade 
de paina. No ninho de a (17 de Junho) nao se observa a presenca 
de musgo; mas o de d, cuja forma lembra a de uma cornucopia, e 
forrado de camada abundante desse material, cuja delicadeza expli- 
ca 3. preferencia que Ihe dao os passarinhos de pequeno porte. 

Das ninhadas relacionadas acima falta a Cole^ao urn ovo. 0 
fundo e branco, em alguns casos com leve torn amarelado; as man- 
chas, de urn pardo-avermelhado muito desbotado, ora se acumulam 
a volta da metade rombuda, em forma de coroa, ora se distribuem 
mais irregularmente, cobrindo em miudas ponteacoes quase toda 
a superficie. As medidas oscilam entre 13 1/2x10 1/2 mm e 13x 
10 mm. 

Elaciiia flavcgaster flavogaster (Thunbcrg) 
Pi pro. fhwogaster Thunberg, 1822, Mem. Acad. Sci.: St. Petcrsb., VIII, 

p. 286: "Bresil" ( = Rio de Janeiro). 
a) 1923, Out. II (pele, ninho, ovos) — 9, Utinga (sitio). "Estava cho- 

cando. Ninho com 2 ovos, numa mangueira". 
b) 1924, Dez. 9 (pele, ninho, ovos) — $ , Marco da Legua (sitio). "Es- 

tava chocando (?), ninho com 2 ovos, na folha de um mucuja, 2 me- 
tros acima do solo". 

c) 1925, Jan. 6 (pele, ovos) — 9 , Marco da Legua (sitio). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, 1 1/2 metros acima do solo". 
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d) 1925, Jan. 19 (ninho). — "Ninho com 2 ovos. O ninho estava a 20 
metres acima do solo. O exemplar estava chocando e nao poude ser 
colecionado". 

e) 1928, Nov. 17 (pele, ninho, ovos) — 9, Murutucu (capoeira). "Esta- 
va chocando. Ninho com 2 ovos, em urn abiueiro, 5 metros acima do 
solo". 

Sao bem conhecidos os ninhos deste passarinho, que e dos mais 
comuns nas zonas habitadas de todos os Estados orientais e cen- 
trals do Brasil, desde o norte do Amazonas ate, pelo menos, o inte- 
rior de Sao Paulo. Os quatro que temos no momento sob os olhos 
concordam muito bem com a descri^ao de Ihering (1), tendo todos 
a forma de tigela assentada sobre uma forquilha de dois ou mais 
galhos, regularmente profunda e medindo, aproximadamente, 70 mm 
de diametro externo por 30 ou 35 mm de altura. O material usado e 
constituido principalmente de fibras vegetais, raizes finas (crina 
vegetal), de envolta com restos de folhas secas e outros detritos. 
Por fora, a guisa de enfeite ou disfarce, fragmentos de epiderme 
vegetal, de permeio com liquens ou musgo, tudo bem unido a custa 
de uma rede de fiapos brancos, que outra coisa nao lembram senao 
teias de aranha. Ihering fala em algodao, mas e possivel tenha ha- 
vido engano de sua parte. No que toca ao acolchoado interne, as 
observagoes deste autor concordam todavia com a que nos e dado 
fazer a vista do material em estudo; em todos os ninhos e espessa a 
alcatifa de penas de galinha, material abundante nos lugares fre- 
quentados pelo passarinho, hospede habitual que e dos pomares e 
sitios adjacentes as habita^oes. Os ovos, medindo entre 22x15 1/2 
mm e 20x15 1/2 mm, tern fundo branco, com banho muito leve de 
salmao e elegante ornamenta^ao de manchas grandes e bem delimi- 
tadas, as superficiais sepiaceo-avermelhadas e as da camada pro- 
funda tirantes a cinza. A tendencia a aglomeragao em coroa a volta 
da calota romba e mais ou menos acentuada conforme o caso. Con- 
soante o observado por Euler, (1) no interior do Rio de Janeiro esta 
especie p5e ali normalmente 3 ovos, entrando assim no numero 
daquelas em que o numero de ovos de cada ninhada aumenta com 
o afastamento da zona equatorial. 

Phaeomyeas murina wagae (Taczanowski) 
Myiopatis wagae Tackanowski, 1884, Orn. Peru, II, p. 253: Chirimoto 

(Peru). 
a) 1923, Out. 7 (pele, ninho, ovos) — 9 , Marco da Legua (sitio). "Es- 

tava chocando. Ninho com 1 ovo, em uma laranjeira". 
b) 1924, Out. 10 (pele, ninho, ovos) — $, Marco da Legua (sitio). 

"Ninho com 2 ovos, em uma laranjeira, 4 metros acima do solo". 

(1) Vide Rev. Mus. Paul, vol. IV, p. 43-44 (1900). 
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c) 1924, Dez. 24 (pele, ninho) — $, Mosqueiro, Praia Grande (sitio). 
"Estava chocando. Ninho com 1 ovo, a 3 metres acima do solo. Tinha 
um ovo, no ovario, grandemente desenvolvido". 

d) 1926, Out. 3 (pele) — $, Utinga (capoeira). "Estava chocando. Ni- 
nho com 2 ovos, 3 metres acima do solo". 

dd) 1926, Out. 3 (pele) — $, Utinga (capoeira). "Era a ? que choca- 
va. Ninho com 2 ovos, 3 metres acima do solo. Iris pardo-clara. Tar- 
sos pretos. Bico preto". 

e) 1928, Nov. 1 (pele) — ?, Murutucu (capoeira). "Estava chocando. 
Ninho com 2 ovos, 2 metres acima- do solo". 

f) 1928, Nov. II (pele, ninho) — ?, Utinga (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, em uma goiabeira, 2 metros acima do 
solo". 

g) 1928, Nov. 17 (pele, ninho) — sexo? (provavelmente g ), Murutucu 
(capoeira). "Era a 5 que chocava. Ninho com 2 ovos, 2 metros aci- 
ma do solo, em uma goiabeira". 

Todos os ninhos, com excegao de um (7 de Out., a), que foi 
retirado do respectivo suporte, assentam sobre forquilha de dois ou 
mais ramos, cuja grossura varia entre 4 e 15 mm. Medem cerca de 
50 mm de diametro externo e tern a forma de tigela, ou cadinho, nao 
muito profundo. Sao construidos de finos cauliculos, com grande 
quantidade de detritos vegetais (fragmentos de palha, de folhas se- 
cas etc.), de permeio. Em tres a camara incubadora e amaciada de 
penas de galinha, tal como em Elaenia; nos demais falta qualquer 
acolchoado, tendo-se todavia a impressao de que deveria ter exis- 
tido. A superficie externa e disfar^ada com fragmentos de musgo, 
liquem, paina, fios de seda etc. 

As vicissitudes por que passou uma parte da cole^ao zoologica 
(a que foi guardada em gavetas divididas em escaninhos) torna du- 
vidosa a identifica^ao dos ovos pertencentes a presente especie; mas 
e de presumir-se a ela correspondam, pelo menos, dois ovos brancos, 
imaculados, medindo 16 1/2x13 mm, os quais se acham acompanha- 
dos de etiqueta com o nome cientifico do passaro. 

Campt-ostoma obsoletum napaeum (Ridgway) 
Ornithion napacum Ridgway, 1888, Proc. Pin. St. Nat. Mus. X, p. 520: Dia- 

mantina (marg. direita do baixo Tapajos). 
a) 1923, Nov. 14 (pele) -— $, Marco da Legua (sitio). "Estava cho- 

cando. Ninho com 2 ovos, cm um cacho de assai, 3 metros acima 
do solo". 

Pipromorpha oleaginea wallacei Chubb 

Pipromorpha oleaginea zvallacei Chubb, 1919, Ann. Magaz. Nat. Hist., 9P Ser., 
IV, p. 391: "Para" ( = Belem). 
a) 1924, Fev. 26 (ovos) — Murutucu (mata de igapo). "Era a $ que 
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estava chocando. Ninho com 3 ovos". 
b) 1924, Nov. 16 (pele, ovos) — Utinga (mata). "Estava chocando. 

Ninho com 3 ovos, a 2 metros acima do solo, sobre a agua". 
c) 1927, Out. 12 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 

Sabe-se, conforme foi verificado por Todd, (1), que a presenga 
de um estreito debrum ocraceo nas terciarias e coberteiras superio- 
res das asas e carater constante nas formas do grupo oleaginea, 
que sao assim faceis de distinguir das de macconnelli. A dualidade 
das formas era desconhecida do colecionador, que referiu todas 
as suas peles e ovos a primeira. Acham-se presentes na Colegao, 
com o respectivo rotulo, os tres ovos do exemplar de 16 de Dezem- 
bro (a); mas nao e posslvel reconhece-los entre os tres outros per- 
tencentes a forma seguinte, guardados que foram todos no mesmo 
escaninho. 

Pipromorpha macconnelli amazona Todd 
Pipromorpha macconnelli amazona Todd, 1921, Proc. Biol. Soc. Wash., 

XXXIV, p. 179: Buenavista (perto de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia). 
a) 1924, Fev. 26 (pele, ovos) — $ , Murutucu (mata de igapo). "Estava 

chocando ninho com 3 ovos". 
b) 1925, Jan. 16 (pele) — Utinga (mata). 
c) 1925, Fev. 12 (pele, ninho, ovos) — 9 , Utinga (capoeira). "Estava 

chocando. Ninho com tres ovos, em umas raizes que saiam de um 
barranco, a 1 palmo acima do solo. Iris parda; no estomago insectos". 

d) 1929, Jan. 17 (pele, ovos) -— 9, Utinga (mata de igapo). "Estava 
chocando. Ninho com 3 ovos, sobre a agua, metro e meio acima do 
solo". 

e) 1929, Nov. 1 (pele, ovos) — 9, Utinga (mata de igapo). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, em um cacaueiro, encostando a ponta 
na agua". 

O unico ninho identificavel como pertencente a esta especie e 
raga corresponde a 9 colecionada a 22 de Fevereiro de 1925, em 
Utinga. E uma constru^ao volumosa, semelhante a uma bolsa de 
espessas paredes, pendente ao cabelame de raizes expostas pela 
erosao fluvial. O que mais abunda no material utilizado pelo pas- 
saro sao filamentos pretos, muito semelhantes a cabelo e tirados 
evidentemente as raizes desnudadas pela a^ao da agua. A cavidade 
interna e amaciada com uma camada de estopa fina, cor de canha- 
mo, refor^ada com outra de estopa mais grosseira de entrecasca. 

Os ovos, cujo numero parece ser sempre tres (a postura da 9 

^ Novembro devia de estar incompleta), sao alvos e pouco 
variaveis na configura^ao (maior ou menor desigualdade dos po- 

O) W.E.C. Todd, Proc. Biol. Soc. Wash., XXXIV, p. 178, e segs. (1921). 
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lor) e tamanho, sem executar os pertencentes a mesma postura. As 
medidas que obtivemos variam entre 19x14 1/2 mm e 18x14 mm. 

Famflia TROGLODYTIDAE 

Thryothorus genibarbis genibarbis Swainson 
Thryothorus genibarbis Swainson, 1837, Anim. in Menager., p. 322: "Bra- 

zil" (Bahia, patria tipica sugerida por Hellmayr) O). 
a) 1923, Nov. 26 (pele, ninho, ovos) — 5, Utinga (capoeira). "2 ovos. 

O ninho era feito em meio da tiririca. Iris vermelha, tarsos plum- 
beos. No estomago insectos". 

b) 1924, Mai. 25 (pele, ovos) — $, Murutucu (capoeirao). "Estava 
chocando. O ninho era feito sobre uma touceira de capim, a um palmo 
acima do solo. Continha 2 ovos". 

c) 1924, Nov. 13 (pele, ovos) — $ , Murutucu (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, 3 palmos acima do solo". 

d) 1924, Nov. 15 (pele, ninho ?, ovos) — $ , de Murutucu (capoeira). 
"Estava chocando. Ninho com 2 ovos, I metro acima do solo". 

e) 1924, Dez. 6 (ninho, ovos) — Murutucu (capoeira). "Nao foi cole- 
cionado o exemplar que estava chocando". 

f) 1926, Jan. 30 (pele, ninho, ovos) — 9 , Murutucu (capoeira). "Es- 
tava chocando. Ninho com 2 ovos, 1 metro acima do solo". 

ff) 1926, Jan. 30 (pele) •— $, Murutucu (capoeira). "Era a 9 que 
chocava. Ninho com 2 ovos, 1 metro acima do solo". 

g) 1928, Jul. 5 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). "Estava chocando. 
Ninho com 2 ovos, sobre uma touceira de capim, I metro acima do 
solo". 

h) 1928, Ago. 10 (pele) — 9 , Marco da Legua (capoeira). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, em uma touceira de salsa, 1/2 metro 
acima do solo". 

i) 1928, Nov. 17 (pele) — 9, Murutucu. "Era a 9 que chocava. Ninho 
com um ovo, 2 metros acima do solo, em meio de tiririca. O ovo 
encontrado no ninho estava goro". 

j) 1929, Set. 28 (pele, ovos) — 9, Utinga (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, em uma touceira de u'a melastomacea, 1/2 
metro acima do solo, Iris amarela". 

Merece chamar-se a aten^ao para o exemplar de 30 de No- 
vembro de 1926, uma 5 (f), com ninho e companheira do $ (ff) 
colecionado na mesma ocasiao. Faltam-lhe as caracten'sticas mais 
salientes de T. genibarbis, nao se observando indicios quer da lista 
branca superciliar, quer das estrias pretas do queixo. Alias, o mes- 
mo se verifica na 9 (j) de 28 de Setembro, tambem em atividade 
reprodutora. Em ambas a plumagem e pouco solida, sugerindo 

(r) Novit. Zool., XII, p. 271 (1905). 
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assim, e apesar de tudo, condi^ao de imaturidade. Isso explica que 
uma e outra estivessem determinadas pelo colecionador como 
"Thryothorus genibarbis Swais. (?)". 

Deste trogloditida ha na Cole^ao Carlos Estevao quatro ni- 
nhos, um dos quais, embora perdesse o rotulo, acreditamos pertenga a 
pele (d) de 15 de novembro de 1926. De forma mais ou menos glo- 
boide ou esferica, medem 12 a 15 cms de diametro externo, para 
uma cavidade de apenas uns 3 cms de boca, por 5 ou 6 cms de pro- 
fundidade. Em sua volumosa construgao, bastante rustica, predomi- 
na a palha (folhas secas de gramlneas, acima de tudo), de mistura 
com linos caullculos, pedunculos e nervuras de folhas maceradas. 
O de 30 de Novembro (f), que e um dos mais bem conservados, 
chama a atengao pela quantidade de fragmentos grandes de Selagi- 
nella que Ihe enfeitam a superficie, de permeio com folhas secas 
diversas, inclusive de dicotiledoneas. Como tenham por sede habi- 
tual tufos de vegeta^ao ou touceiras de capim, compreende-se que 
estejam todos desacompanhados de qualquer suporte. 

Os ovos guardados na Cole^ao atestam grande variabilidade 
no formato, a diferenga entre o axe longitudinal e o diametro trans- 
versal maximo podendo ser apreciada comparando-se os seus valo- 
res extremos, a saber um ovo extraordinariamente alongado, com 
21x14 mm, e outro, muito curto, com 19 1/2x15 mm. Sobre fundo 
branco, sem brilho, sao finamente chuviscados de salpicos pardo- 
avinhados em geral muito desbotados, com leve tonalidade de cinza. 
Ha, alias, muita diferen^a no que se refere a essa ornamentagao, 
ovos de polo agudo imaculado, ou quase, fazendo contraste com 
aqueles em que o chuviscado se espalha por toda a superficie, aden- 
sando-se todavia a volta do polo rombudo. O numero de ovos de 
cada postura varia tambem nesta especie em fungao da latitude, 
atingindo as vezes a 5 ou 6 no sul do Brasil. Ihering reputa errdnea 
a informa^ao de Hudson, segundo a qual na Republica Argentina 
as ninhadas chegariam a 9 ovos (1). 

Troglodytes musculus clarus Berl. & Hartert. 
Troglodytes musculus clarus Berlepsch & Hartert, 1902, Novit. Zool., IX, 

p. 8: Bartica Grove (Guiana Inglesa). 
a) 1924, Out. 21 (ovos) — Marco da Legua (sitio). "Era a $ que cho- 

cava. Ninho com 4 ovos, 3 palmos acima do solo". 
b) 1929, Mai. 7 (pele) — $, Marco da Legua (sitio). "Estava cho- 

cando. Ninho com 4 ovos, na biqueira de uma barraca, dentro de uma 
casca de cupuagu". 

Os ovos autenticos de curruira existentes na Colegao medem 
aproximadamente 17x12 mm. Sao finamente chuviscados de pardo- 

0) H. v. Ihering, Rev. do Mus. Paulista, IV, p. 190 (1900) : Sclater & Hud- 
son, Argentine Ornithology, I, p. 15. 
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vinaceo, de permeio com nodoas cor de cinza, muito desbotadas; o 
polo fino e muito menos manchado do que a grossa calota do ovo, 
nao havendo porem nenhuma disposigao em coroa. 

Merece reparo a postura durante o mes de Maio, ponto discuti- 
do por Ihering (2) ao estudar o assunto nos Estados do sul do Brasil. 

Microcerculus marginatus marginatus (Sclater) 
Heterocnemis marginata Sclater, 1853, Proc. Zool. Soc. Lond., XXIII, p. 145; 

"Bogota". 

Deste pequeno trogloditida, que ja conheciamos atraves de 
uma ? de Utinga (F. G. Lima col., Fev. 1926), ha na Colegao em 
estudo quatro peles sofrivelmente conservadas. Infelizmente, por 
coincidencia cuja causa e impossivel de atinar, nenhuma delas era 
portadora do respective rotulo. 

Familia TURDIDAE 

Turdus phaeopygus coloratus Todd 

Turdus phaeopygus coloratus Todd, 1931, Proc. Biol. Soc. Wash., XLIV, 
p. 51 : Colonia do Mojiu (baixo Tapajos). 

Quatro peles, em pessimas condigoes, algumas mutiladas, so 
de uma das quais foi encontrado o rotulo respective: uma ? juv., 
de Utinga, colecionada em 3 de dezembro de 1923. 

Turdus fumigatus fumigatus Lichtenstein 
Turdus fumigatus Lichtenstein, 1823, Verz. Doubl. Berl. Mus., p. 38: "Bra- 

silia" (patria tipica Rio Espirito Santo, no Estado do mesmo nome, su- 
gerido por Hellmayr) t1). 
a) 1923, Set. 21 (pele, ovos) — $ , Utinga (capoeira). "Estava cho- 

cando. Ninho com 3 ovos, em uma seringueira, 4 metres acima do 
solo". 

b) 1924, Nov. 14 (ovos) — Utinga (mata de igapo). "Ninho com 3 
ovos, 3 metres acima do solo. O exemplar que estava chocando nao 
poude ser colecionado". 

c) 1925, Ago. 29 (pele, ninho, ovos) — 9, Utinga (mata). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, a 2 1/2 metres acima do solo". 

d) 1927, Ago. 11 (ninho) — Utinga (mata de igapo). "Ninho com 3 
ovos, a 5 metres acima do solo. O exemplar que estava chocando nao 
poude ser colecionado". 

e) 1928, Set. 21 (pele, ninho, ovos) x— 9, Utinga (mata de igapo). 

(2) Rev. Mus. Paul., IV, p. 199 (1900). 
(U Catalogue of Birds of the Americas (Field Mus. Nat Hist Puhl Zool. 

Ser, vol. XIIT, pte. VIT, p. 385 (1934). 
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"Estava chocando. Ninho com 3 ovos, a metro e meio acima do 
solo". 

f) 1928, Set. 29 (pele, ninho, ovos) — $, Murutucu (capoeira). "Es- 
tava chocando. Ninho com 2 ovos, em um cacaueiro, metro e meio 
acima do solo". 

Nao sabernos de outra observagao sobre o ninho deste sabia 
alem da do Principe Maximiliano de Wied, que em sua viagem pelo 
Espirito Santo ficou sabendo ser ele construido sobre a forquilha 
de um galho, ou mesmo sobre o tronco das arvores grandes da 
mata. A descrigao que nos da o insigne viajante naturalista aplica- 
se muito bem aos ninhos da Cole^ao que estamos estudando. Tern 
a forma de grosseira tigela de rasa cavidade e espessas paredes, 
medindo em media 12 cms de di^metro externo. Em todos o mate- 
rial predominante e extraido do raizame exposto pelas enxurradas, 
de mistura com um ou outro caule sarmentoso; o diametro dessas 
raizes, geralmente denegridas e bastante sinuosas, varia entre o de 
um cabelo ao de um barbante de mediana espessura. Nao se nota 
cuidado especial em amaciar a rasa cavidade do ninho; mas num 
deles (29-Ago.), o revestimento interno e feito com finos peciolos 
de folha composta, em tudo semelhantes aos descritos por nos em 
Sclerurus caudacutus. Em todos os ninhos, dando-lhes maior peso 
e consistencia, ha maior ou menor quantidade de lama, enquanto 
que, revestindo-lhes a superficie externa, ve-se quantidade variavel 
de fragmentos de folhas secas e, principalmente, de musgo. 

Dos ovos arrolados acima acham-se presentes 13, guardados 
promiscuamente no mesmo estojo. O que e pena, pois entre eles dois 
se destacam, nao so pela forma muito alongada (30 a 31x20 mm), 
como pelo colorido particular, quase uniforme (um e praticamente 
imaculado, o outro apresenta manchas apenas mais carregadas que 
o fundo) e tirante a cafe palido, mais carregado a volta do polo, 
rombudo. Os 11 ovos restantes, a despeito de apreciaveis diferen- 
^as de forma e colorido, acomodam-se a descri^ao de Wied. A cor 
do fundo varia entre o branco encardido ao branco esverdeado, ou 
opalino claro. As manchas, ora mais claras, ora mais carregadas, 
variam entre o pardo-ferruginoso e o pardo avermelhado (cor de 
figado, na descrigao de Wied); distribuem-se por toda a superfi- 
cie, aumentando todavia em intensidade na calota rombuda. Neste 
lote o ovo mais longo mede 29x19 1/2 mm, e o mais curto 26x20 
mm. Os demais acusam medidas intermediarias. 

Turdus leucomelas albiventer Spix 
Turdus albiventer Spix, 1824, Av. Nov. Bras., I, p. 70, tab. LXIX, fig. 2, 

parte ( 5 ) : Para (fixada por Hellmayr) (1). 
a) 1923, Set. 25 (pele, ninho, ovos) — ? ad, Utinga (capoeira). "Estava 

(1) Cf. Abhandl. 2 Kl. Bayer. Akad. IVissens., XXII, p. 618 (1906). 
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chocando. Ninho com 2 ovos, em uma jaqueira, 2 metros acima do 
solo". 

b) 1924, Jan. 13 (ninho, ovos) — Mosqueiro, Praia Grande (sitio). "Ni- 
nho com 2 ovos, a 3 metros acima do solo. O exemplar que estava 
chocando nao poude ser colecionado. Ferido, conseguiu fugir". 

c) 1924, Ago. 17 (pele, ninho, ovos) — ? ad., Marco da Legua (sitio). 
"Estava chocando. Ninho com 3 ovos, em uma laranjeira, 2 metros 
acima do solo". 

d) 1925, Out. 21 (pele, ninho, ovos) — $ ad., Utinga (capoeira). "Es- 
tava chocando. Ninho com 3 ovos, a I metro acima do solo". 

e) 1928, Dez. 23 (pele, ovos) — $, com fortes sinais de imaturidade 
(coberteiras superiores das asas com grandes manchas apicais cor de 
canela), de Murutucu (capoeira). "Estava chocando. Ninho com 2 
ovos, dois metros acima do solo, em uma jaqueira". 

f) 1929, Set. 24 (pele, ninho, ovos) — $ ad., Marco da Legua (sitio). 
"Estava chocando. Ninho com 2 ovos, em um galho de mangueira, 
6 metros acima do solo". 

A determinagao do exemplar de 23 de Dezembro, cuja pele 
nao esta em muito boas condi(j6es, mas e evidentcmente imaturo. 
deixa margem a alguma duvida. O torn da plumagem, ao inves de 
cinzento-pardo como nos exemplares adultos, apresenta tonalidade 
decididamente arruivada, muito menos embora do que em T. fumi- 
gatus; as manchas apicais canelinas das coberteiras das asas, ja 
referidas acima, ha ainda a acrescentar largas estria^oes da mesma 
cor no trecho subterminal do raque de algumas tectrizes escapula- 
res, e indicios do mesmo carater nas penas do pileo, do pescoco 
e do peito superior. Pelas mesmas razoes nao se veem ainda na 
garganta as estriacoes pardas sobre fundo branco, caracten'sticas 
de T. leucomelas. 

Os ninhos que temos desde sabia sao em tudo semelhantes aos 
de T. fumigatus, com a diferen^a talvez de terem sido construidos 
com material mais grosseiro (raizes algo mais grossas) e mais hete- 
rogeneo (abundancia maior de detritos vegetais). 0 de 24 de Se- 
tembro. conservado com a forquilha que Ihe servia de suporte, quase 
nao mostra sinais de barro, ingrediente cuja presen^a se nota, em 
quota variavel, nos demais. 

Estao sob os nossos olhos os 14 ovos arrolados acima; mas, 
enquanto os das posturas correspondentes aos exemplares de 23 de 
Dezembro e 24 de Setembro foram guardados em recipiente parti- 
cular, os 10 restantes se achavam em comum n'uma mesma divisao 
de gaveta. Assemelham-se muito com os de Turdus fumigatus, a 
ponto de nao ser sempre possivel reconhecer com seguran^a exem- 
plos isolados de uns e outros; mas, via de regra, tern o campo mais 
esverdeado ou opalino do que na especie anterior. A macula^ao, de 
densidade muito variavel, extende-se tambem por toda a superficie 
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dos ovos, sendo todavia mais cerrada e intensa na metade rombuda. 
A variavel desproporgao entre os dois diametros e atestada pelas 
diferengas das medidas, que no presente lote variam entre 30x20 mm 
(ovo maior, exemplar f), 29 1/2x18 1/2 mm (ovo mais longo) e 
26x20 mm (ovo mais redondo). 

Familia POLIOPTILIDAE 

Ramphocaenus melanurus ausf-erus Zimmer 

Ramphocaenus melanurus austerus Zimmer, 1937, Amer. Mus. Novit., N.p 917, 
p. 12: Pedral, perto de Baiao (margem direita do Rio Tocantins). 
a) 1923, Out. 27 (pele, ninho, ovos) — o, Murutucu (capoeira). "Es- 

tava chocando. Ninho com 2 ovos, ern uma touceira de capim, a beira 
do caminho, 1 palmo acima do solo. 1 ovo quebrou-se". 

b) 1924, Jun. 7 (pele, ovos) — $ , Utinga (capoeirao). "Estava chocan- 
do, O ninho tinha 2 ovos e era feito em um galho de Nhabaquiga (?) 
a 2 palmos acima do solo". 

c) 1927, Set. 7 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
d) 1927, Out. 1 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
e) 1928, Jul 27 (pele) -— $, Utinga (mata de igapo). "Estava chocan- 

do. Ninho com 2 ovos, 30 centimetros acima do solo". 

Identificavel ha na "Colegao Carlos Estevao" um ninho apenas 
desta interessante especie. Tern forma de cadinho, com 7 centime- 
tros de diametro externo, 4 1/2 de altura e 4 de boca. £ construido 
de palha de mistura com material variado colhido no chao da mata, 
como fragmentos de epidemic de caules, musgo seco etc.; interna- 
mente reveste-o espesso colchao de filamentos semelhantes a folhas 
e pendunculos florais mais finos das gramineas. 

Os ovos, inequipolares, medindo 18x13 mm, tern o campo bran- 
co-amarelado, com borroes e rabiscos de cor castanho-avermelhada, 
superpostos a nodoas mais palidas, cinzento-azuladas, e acumula- 
dos particularmente na periferia do polo rombudo, sem constitui- 
rem contudo coroa distinta. 

Familia CYCLARHIDAE 

Cyclarhis gujanensis gujanensis (Gmelin) 
Tanagra gujanensis Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, p. 893 (baseado no "Ver- 

deroux" de Buffon, Hist. Nat. Ois., IV, p. 272) : Cayenne. 
a) 1924, Jun. 20 (pele) — $ , Utinga (capoeira). "Iris amarelo-averme- 

Ihado. Tarsos cinzentos. No estomago insectos". 
b) 1927, Jul. 22 (pele) — Murutucu "(capoeira). 
c) 1928, Mai. I (pele) — $ , Murutucu (capoeira). 
d) 1928, Mai. 20 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
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e) 1929, Jul. 21 (pele, ovos) — $, Marco da Legua (sitio). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, em uma mangueira, 6 1/2 metres aci- 
ma do solo". 

f) 1930, Fev. 4 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 

O ninho de 21 de Julho (e) e uma tigela rasa, feita de finas 
raizes e encaixada entre os ramos de uma forquilha de galho verde 
de planta nao determinada. A camara incubadora nao apresenta 
qualquer acolchoado; em compensa^ao, revestindo-o externamente, 
principalmente em baixo, ha espessa camada de musgo (certamente 
verde no momento de ser utilizado), de mistura com alguns flocos 
de algodao ou paina. 

Os dois ovos da unica postura constante da Colegao, conquanto 
muito semelhantes na forma, ferem a vista pela diferen^a extraor- 
dinaria de tamanho, medindo o maior 21 1/2x16 mm e o menor 
apenas 18x14 1/2 mm. Lembrando embora os de Elaenia flavogas- 
/e/V apresentam colorido e ornamentagao muito caracteristicos; so- 
bre fundo cor-de-rosa muito claro, em piano superficial destacam- 
se vivamente nodoas arredondadas e minusculas pontea^oes cor 
entre sangue e chocolate; de permeio divisam-se mais ou menos dis- 
tintamente manchas acinzentadas, localizadas em piano profundo. 
As nodoas avultam em numero e tamanho na zona correspondente 
a parte mais bojuda do ovo, diminuindo progressivamente em dire- 
qao ao polo agudo, que no ovo maior apresenta o campo isento de 
qualquer macula. 

Familia VIREONIDAE 

Vireo chivi solimoensis Todd 
Vireo caucae solimoensis Todd, 1931, The Auk, XLVIII, p. 412: Sao Paulo 

de OlivenQa (margem direita do Rio Solimoes). 
a) 1924, Jan. 19 (pele) — $ , Mosqueiro, Praia Grande (sitio). "Iris 

parda. No estomago, insetos e frutos". 
b) 1923, Jan. 19 (pele) — $ , Mosqueiro, Praia Grande (sitio). "Iris 

parda. No estomago insetos". 

Os dois exemplares acima, qui^a colecionados no mesmo dia 
(pois e possivel tenha havido engano da parte do colecionador ao 
registrar o ano do primeiro), combinam com os de varias localida- 
des do medio e baixo Amazonas (Itacoatiara, obidos, Santarem) 
existentes na colegao do Departamento de Zoologia, ampliando para 
leste a area assinada a raca supranomeada. A vista do que nao te- 
mos razoes para nos afastarmos hoje do ponto de vista que a res- 
peito da discutida sistematica deste grupo adotamos em nosso "Ca- 
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talogo das Aves do Brasil" (2.^ pte., p. 400). Quanto a aceitagao 
de Lanius agilis Licht., e mais precisamente sobre a extensao de sua 
area a bacia Amazonica, nosso modo de ver diverge positivamente 
do esposado ultimamente por Gyldenstolpe (1), afigurando-se-nos 
ainda que a razao esta com Hellmayr (2) quando reduz o nome de 
Lichtenstein a mero sinonimo de Sylvia chivi Vieillot, Em V. c. soli- 
moensis, afora a tonalidade mais viva do verde e outras diferen^as 
de colorido da plumagem a macula escura preocular e muito me- 
nos retinta e destacada do que nas populagoes este- e centro-brasi- 
leiras, todas por nos referidas a forma tipica de V. c. chivi. 

As medidas dos exemplares de Mosqueiro sao, em milimetros, 
para o 5, 67 de asa e 50 de cauda, para a ? , 65 de asa e 48 de 
cauda. 

Hylcphilus ochraceiceps rubrifrons Sclater & Salvin 
Hylophilus rubrifrons Sclater & Salvin, 1867, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 569, 

pi. 30, fig. 1 : "River Amazons" (= Belem, do Para, consoante Hell- 
mayr) (3). 
a) 1923, Nov. 24 (pele) — $, Utinga (mata). 
b) 1924, Jul. 20 (pele) — $, Utinga (mata). "Iris parda". 
c) 1927, Set. 4 (pele) — $, Utinga (mata). 
d) 1928, Abr. 29 (pele) — $, Utinga (mata). 
e) 1929, Jan. 24 (pele) — $, Utinga (mata). 
f) 1929, Jan. 24 (pele) — $ , Utinga (mata). 
g) 1929, Abr. 29 (pele) — $, Utinga (mata). 
h) 1929, Dez. 9 (pele) — $, Utinga (mata). 

Especime adicional; $, Murutucu (mata), col. por F. G. Lima, 
em 5 de Junho de 1941. 

Familia COEREBIDAE 

Chiorophanes spiza spiza (Linne) 

Motacilla spiza Linne, 1738, Syst. Nat., I, p. 188 (baseado em "The Green 
Black Flycatcher" de Edwards, Nat. Hist, of Birds, I, p. 25, pi. 25, fig. 
a esquerda) : Surinam. 
a) 1927, Set. 7 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
b) 1927, Set. 23 (pele) — $, Murutucu (mata). 
c) 1927, Set. 23 (pele) —- $, Murutucu (mata). 
d) 1928, Mai. 24 (pele) — $, Utinga (mata). 
e) 1929, Dez. 30 (pele) — $ juv., Murutucu (capoeira). 

(1) Arkiv for Zoologi, Bd. 2, nr. 1, p. 285 (1951). 
(2) Catal. of Birds of the Americas (vol. XHI de Field Mm. Pub!., Zool. 

Ser.), parte VIH, p. 136 (1935). 
(3) Catal. Birds Americas, pte. VIH, p. 182, nota 1 (1935). 



204 PAPfilS AVULSOS Vol. XI — N.» 13 

Cyanerpes cyaneus cyaneus (Linne) 
Certhia cyanea Linne, 1766, Syst. Nat., 12.^ ed., I, p. 188 (baseada em "The 

Black and Blue Creeper" de Edwards) : Surinam. 
a) 1925, Jan. 12 (pele, ninho, ovos) — ?, Mosqueiro, Praia Grande 

(capoeira). "Estava chocando. Ninho com 2 ovos, sobre uma tou- 
ceira de cipo, 2 metres acima do solo. No estomago, frutos. Tarsos 
encarnados". 

b) 1929, Dez. 19 (pele) — $ , Murutucu (capoeira). "Iris preta: tarsos 
encarnados; no estomago bagas". 

c) 1929, Dez. 25 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
d) 1929, Dez. 25 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). 
e) 1929, Dez. 26 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). 
f) 1929, Dez. 26 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). 
g) 1930, Dez. 25 (pele, ovos) — 9, Utinga (campinarana). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, a 5 metres acima do solo". 

Nao temos nota de ja haver sido descrito o ninho deste mimo- 
so passaro, nada raro nos Estados de clima quente, inclusive Goias 
e Espirito Santo. Tambem, por infelicidade, o que resta do unico ni- 
nho constante da Cole^ao mal se presta a ser descrito, tao incom- 
pleto se apresenta. A forma e de tigela rasa e 0 material constituido 
de finas raizes e caules pouco mais grossos que cabelo. 

Os quatro ovos de que da noticia a nossa resenha estao em 
boas condi^des para o estudo; confirmando a velha observacao de 
Allen, referida por Ihering (1), enfeitam-nos manchas e nodoas de 
colorido violaceo, com mistura de leves tons ferrugineos, espalha- 
dos urn pouco por toda superficie, mas muito mais numerosas e re- 
tintas na metade grossa do ovo. Nos da ninhada de 12 de Janeiro (a) 
0 fundo e quase branco; mas nos de 25 de Dezembro de 1930 (g) 
apresenta-se ele distintamente lavado de azul claro. As medidas va- 
riam entre 17x13 mm e 16x12 mm, pertencendo as maiores a ninha- 
da de Dezembro. 

Cyanerpes caeruleus caeruleus (Linne). 

Certhia caerulea Linne, 1758, Syst. Nat., lO." ed., I, p. 118 (baseado em "Blue 
Creeper" de Edwards) : Surinam. 
a) 1923, Dez. 12 (pele, ovos) — 9, Utinga (mata). "Iris pardo-escura; 

tarsos e pes verdes; no estomago bagas. Ninho na extremidade de 
um galho, 15 palmos acima do solo". 

b) 1925, Out. 21 (pele, ninho, ovos) — 9 , Utinga (capoeira, no meio 
da mata). "Estava chocando. Ninho com 2 ovos, 2 metres acima do 
solo". 

c) 1927, Out. 6 (pele) — $, Utinga (mata). 

(i) Rev. Mus. Paul, IV, p. 208 (1902). 
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d) 1927, Nov. 15 (pele) — $ , Murutucu (mata). 
e) 1929, Dez. 25 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
f) 1930, Jan. 2 (pele) —• $, Murutucu (capoeira). 
g) 1930, Jan. 2 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 

O ninho, com cerca de 7 cms de diametro e 3 1/2 cms de altu- 
ra, e uma tigela regularmente escavada, feita de filamentos longos 
e flexlveis, em que julgamos reconhecer raizes e finos caules (de fili- 
cinea?) reduzidos aos seus feixes fibro-vasculares; a cavidade e des- 
provida de colchao ou forro, mas exteriormente ha abundancia de 
liquem e detritos vegetais de varia especie. Os ovos, menos inequi- 
polares (polo fino muito mais rombudo) que os da especie ante- 
rior, medem 188x13 e 17x13 mm. Tern fundo branco e sao densa- 
mente borrados de manchas entre vinho e chocolate, bastante gran- 
des e irregulares na calota espessa e entremeadas de nodoas cinzen- 
to-claras em piano mais profundo. 

Dacnis cayana cayana (Linne) 
Motacilla cayana Linne, 1766, Syst. Nat., 12.? ed., I, p. 336 (baseada pri- 

mordialmente em Sylvia cayanensis caerulea de Brisson, Orn., Ill, p. 534) : 
Cayenne. 
a) 1923, Set. 2 (pele) — $ , Utinga. "Tarsos e iris avermelhados. No 

estomago insetos". 
b) 1923, Set. 2 (pele) — 9 , Utinga. 
c) 1927, Set. 7 (pele) — 9, Utinga (capoeira). "Iris parda". 
d) 1928, Dez. 1 (pele, ovos) — 9, Utinga (capoeira). "Estava chocan- 

do. Ninho com 2 ovos, em um cajueiro, 2 metres e meio acima do 
solo". 

Os 2 ovos da unica postura conservada na Colegao tern o polo 
fino bastante agudo e medem 17 1/2x12 1/2 mm e 71 1/2x12 mm; 
sao brancos, enfeitados de manchas cor de cinza claro, semelhan- 
tes a marmoriza^oes, maiores e mais densas a volta do polo grosso, 
e quase de todo ausentes no agudo. 

Dacnis lineata lineat-a (Gmelin) 
Motacilla lineata Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, p. 900 (com base exclusiva em 

"Le Pitpit a coiffe bleue" de Buffon) ; Cayenne. 

Constam da Colegao Carlos Estevao duas peles de 5 $ adultos, 
infelizmente desacompanhadas dos rotulos respectivos. 

Coereba flaveola chloropyga (Cabanis) 
Certhiola chloropyga Cabanis, 1851, Mus. Heineanum, I, p. 97: Bahia. 

a) 1923, Out. 18 (pele, ninho, ovo) — $ , Utinga (mata de igapo). 
"Estava chocando. Ninho com 1 ovo; 4 metros acima do solo". 
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b) 1924, Abr. 4 (pele) — $, Utinga (mata). "Estava chocando. O 
ninho continha 2 ovos; era feito em um galho de mata-ma-ta, 6 me- 
tres acima do solo". 

c) 1927, Jun. 9 (pele, ninho, ovos) — $, Utinga (sitio). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, a 2 1/2 metres acima do solo". 

d) 1928, Jun. 1 (pele, ovos) — 9, Utinga (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, em uma laranjeira, 2 metros acima do solo". 

e) 1928, Jun. 8 (pele, ninho) — 9, Utinga (capoeira). "Era a 9 que 
chocava. Ninho com 2 ovos, metro e meio acima do solo, em uma 
grumichama". 

f) 1928, Jun. 16 (pele, ovos) — 9, Utinga (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, coberto de musgo, 3 metros acima do solo, 
em uma laranjeira". 

g) 1928, Set. 20 (pele, ninho, ovos) — 9i Utinga (capoeira). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, dois metros e meio acima do solo". 

h) 1928, Nov. 23 (pele, ninho, ovos) — 9, Utinga (capoeira). "Esta- 
va chocando. Ninho com 2 ovos, 2 metros acima do solo, em uma 
goiabeira". 

i) 1928, Dez. 21 (pele) — 9 , Murutucu (capoeira) . "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, dois metros e meio acima do solo, em uma 
cuieira". 

j) 1929, Mai. 28 (pele, ninho) — 9, Murutucu (capoeira). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, a 2 metros acima do solo". 

k) 1929, Ago. 2 (pele, ninho) — 9 , Murutucu (capoeira). "Estava cho- 
cando, ninho com 2 ovos, 2 1/2 metros acima do solo". 

Dos mais comuns entre os que se aventuram nos lugares fre- 
quentados pelo homem, como pomares e jardins, pois temo-lo visto 
nidificar ate em alpendres e terra^os em que existem trepadeiras ou 
vegeta^ao semelhante, e este passarinho mais conhecido sob a de- 
nominaqao popular de "caga-sebo", ou suas miiltiplas corruptelas e 
diminutivos, como "caga-sebito", "sebito", "sebites", etc. A respeito 
de sua nidifica^ao, escreveu outrora Euler quase uma pequena mo- 
nografia, a que remetemos o leitor, atraves da tradu^ao dela publi- 
cada mais perto de nos por H. v. Ihering (1). For isso nao nos alon- 
garemos senao sobre os pontos em que tenhamos algum comentario 
ou acrescimo a fazer. 

Na colegao em cstudo podem ser identificados como pertencen- 
tes a especie nada menos de sete ninhos, tres dos quais acompanha- 
dos de seu sustentaculo, representado pela parte terminal de um ga- 
lho dividido em varias ramifica^oes. Coincidem no tamanho (cerca 
de 12 cms de diametro externo) e forma com o que foi descrito por 
Euler; apenas, ao inves de constituirem propriamente uma bola, 
quase todos sao mais ou menos alongados em retorta, o que esta 

(D Rev. Mus. Paul., IV, p 18-20 (1900). 
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de acordo com a forma da cavidade, que e antes urn corredor cilin- 
drico, mais ou menos longo e encurvado. O material varia muito de 
urn ninho a outro, estando de certo na dependencia dos recursos ao 
alcance do passaro; nestes predomina a palha, naqueles raizes ou 
fibras de estopa, n'aqueles outros os cauliculos filiformes de certa 
plantinha herbacea, aparentemente da familia das Compostas. Detri- 
tos vegetais de outra natureza observam-se ainda quase sempre, 
como folhas secas, reduzidas as vezes a rede de nervuras, flocos 
de paina etc., sem falar em fragmentos de musgo, eventualmente 
bastante abundantes (como no ninho de 18 de Outubro) para reves- 
tir em boa parte a superficie externa. 

Os ovos, constantemente inequipolares, apresentam o polo fino 
ora mais agudo, ora mais rombo, ao mesmo tempo que aumenta ou 
diminui a diferen^a entre os dois diametros. Nossas medidas variam 
entre 18x12 mm (ovos alongados) e 16x13 mm (ovos arredonda- 
dos); alguns acusam 17x12 mm, coincidindo neste particular com 
os medidos por Euler. Quanto ao colorido, os que temos apresentam 
o fundo de um branco mais ou menos puro; nao obstante, em alguns 
casos, de que os da ninhada de 9 de Junho (c) sao o melhor exemplo, 
nota-se a tonalidade esverdeada registrada por Euler. Por outro lado, 
a ornamenta^ao varia muito de intensidade e aspecto, assumindo 
porem de ordinario a forma de nodoas e salpicos de cor ocraceo- 
avermelhada (entre "Ocher Red" e "Prussian Red" de Ridgway), 
acumuladas principalmente a volta da calota romba, onde por vezes 
se esbo^a uma coroa. De permeio, situadas em piano mais profundo, 
ha quantidade variavel de nodoas acinzentadas, nao raro quase 
indistintas. 

Nos dois ovos da ninhada de 2 de Agosto (k) toda a superfi- 
cie e pintada quase por igual de manchas cinzento-avinhadas muito 
palidas ("Vinaceus Drab" de Ridgway). 

Como se depreende do material aqui inventariado, na regiao 
de Belem a postura de C. /. chloropyga nao ultrapassa nunca 2 ovos; 
sendo de 3 o numero encontrado por Euler, segue-se que o passa- 
rinho se mostra menos prolifico no extremo norte do Brasil do que 
nas latitudes do Rio de Janeiro. E este mais um exemplo a confir- 
mar a velha observa^ao, corroborada modernamente pela de varios 
autores (1), inclusive E. Snethlage (2), de terem as aves nos paizes 
tropicais a tendencia de por menos ovos do que nos climas tem- 
perados. 

C) Cf. R. E. Moreau, The Ibis, Vol. LXXXV, p. 286 e ss. (1944). 
(2) Heinrich Snethlage, Journ. f. Ornithoi, "Meine Reise Nordosbrasilien" 

LXXVI, p. 549 e ss. (1928). 
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Familia COMPSOTHLYPIDAE 

Basileuterus rivuiaris mesoleucus Sclater 
Basileuterus mesoleucus Sclater, 1865, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 86, pi. 9, 

fig. I : Demerara (Guiana Inglesa). 
a) 1923, Nov. 18 (pele) — Uriboca (mata de igapo). 
b) 1923, Dez. 17 (pele, ovos) — $, Murutucu (mata de igapo). "Es- 

tava chocando. Ninho com 2 ovos, nas raizes de uma arvore, a mar- 
gem do igarape Santo Antonio, 1 metro acima do solo". 

c) 1927, Out. 16 (pele) — $, Murutucu (mata de igapo). "Iris parda, 
tarsos amarelados. No estomago, insectos". 

d) 1929, Mar. 14 (pele) — $ , Utinga (mata de igapo). 
e) 1929, Mai. 19 (pele) — $ , Utinga (mata de igapo). 

Vivendo constantemente a beira dos corregos da mata, dali 
tambem nao se afasta para construir o ninho. Sao assim Concordes 
a observagao consignada a proposito do exemplar de 17 de Dezem- 
bro (b) e a do Principe de Wied, que no Rio Belmonte (sul da 
Bahia) encontrou urn ninho de B. rivuiaris rivuiaris, feito de finos 
cohnos e raizes, dentro de urn buraco situado na margem do rio e 
ensombrado pela vegeta^ao. 

Os dois ovos da ninhada de 17 de Dezembro sao brancos, sa- 
rapintados de nodoas ocraceo-avinhadas, sobrepostas a manchas 
acinzentadas; no ovo mais alongado (20x14 1/2 mm) a pintura e 
mais desbotada e difusa, salvo a volta do polo rombudo, onde assu- 
me a disposi^ao habitual em coroa; no outro (19 1/2x15 mm) a 
macula^ao quase se limita a larga faixa correspondente a circun- 
ferencia maxima do ovo. Como na observa^ao de Wied o numero de 
ovos era tambem de dois, esta parece ser a regra em todas as popu- 
lagoes da especie. 

Familia THRAUPIDAE 

Tanagra minuta minuta (Cabanis). 
Euphoma minuta Cabanis, 1849, em Schomburgk, Reise Brit. Guiana, III, 

p. 671 : Guiana Inglesa. 
a) 1923, Out. 30 (pele) — Murutucu (capoeira). "Iris preta. No 

estomago, frutos". 
b) 1923, Nov. 4 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
c) 1927, Ago. 9 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
d) 1927, Out. 3 (pele) — ^ , Murutucu (capoeira). 

E tendencia geral considerar-se Tonogra olivacea mellea Bangs 
& Penard (tipo de Iquitos, no Amazonas peruano) mero sinonimo 
da presente forma; um $ de Joao Pessoa (alto Jurua), referido 
alhures (1) por nos aquela suposta ra^a, nao difere praticamente 

U) Oliverio Pinto, Catal. Aves do Brasil, 2.' pte. p. 452 (1944) 
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dos da margem septentrional do Rio Amazonas (Igarape Aniba, Co- 
dajas), acomodando-se a este ponto de vista, que estamos decidida- 
mente prontos a aceitar. Todavia, muito diferente me parece o caso 
das populagdes este-paraenses, neste instante representadas pelos 
quatro $ $ adultos da Colegao Carlos Estevao. Nestes todo o lado 
dorsal e de um azul-ferrete intense, com muito poucos vestigios do 
lustro esverdeado tao evidente nas aves do Amazonas utilizadas 
para comparagao, inclusive o 5 de Joao Pessoa. Diante disso, e mui- 
to provavel que, dispondo de material mais adequado, venha a se 
reconhecer uma ra^a inominada na regiao centralizada por Belem. 

Tanagra vidacea violacea (Linne) 
F ring ilia violacea Linne, 1758, Syst. Nat., I, p. 182:-"in Calidis regionibus 

(Surinam, patria tipica, por designagao de Berlepsch & Hartert) C). 
a) 1924, Out. 19 (pele, ovos) — ? ad., de Outeiro (sitio). "Estava cho- 

cando. Ninho com 2 ovos, em o caule de uma pupunheira, a 9 palmos 
acima do solo". 

Os ovos, inequipolares, medem 17x11 1/2 mm e 16x11 1/2 mm. 
Tern o fundo branco sujo e sao inteiramente sarapintados de man- 
chas e rabiscos cor clara de terra, mais compactas a volta do polo 
rombudo. 

Tanagra cayennensis Gmelin 
Tanagra cayennensis Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, p. 894 (baseado em "Tan- 

gara noir de Cayenne" de Brisson, Orn., Ill, p. 29, pi. 2) : Cayenne. 
a) 1925, Nov. 27 (pele, ninho) — 9, Utinga (mata de igapo). "Estava 

chocando. Ninho com 3 ovos, 1 metros acima do solo". 
b) 1927, Ago. 9 (pele) — Utinga (capoeira). 
c) 19297, Set. 14 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
d) 1927, Set. 14 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). 

O ninho rotulado como do "tem-tem" de 27 de Novembro (a) 
e uma bola alongada e assas volumosa (cerca de 15x10 cms) para 
o vulto do passaro, aberta excentricamente na parte superior, para 
dar acesso a cavidade, bastante profunda e encurvada. E feito de 
raizes filamentosas e fios semelhantes a crina, de mistura com mui- 
to musgo; externamente, na base, ha ainda certa quantidade de lama 
e areia, proveniente de certo do ignorado lugar em que se achava 
instalado, tronco grosso de arvore, ou coisa semelhante. 

Tanagrella velia signata Hellmayr 
Tanagrella velia signata Hellmayr, 1905, Bull. Orn. Club, XV, p. 90: Para 

( = Belem). 
a) 1925, Jan. 17 (pele) — $ , Utinga (mata). No estomago frutos. "Iris 

parda". 

(1) Novitates Zoologicae, IX, p. 18 (1902). 
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b) 1927, Ago. 7 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
c) 1928, Dez. 3 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
d) 1928, Dez. 3 (pele) — $, Utinga (capoeira). "Estava em vespera 

de por, tendo no ovario 2 ovos bem desenvolvidos". 

Tangara punctata punctata (Linne) 

Tanagra punctata Linne, 1766, Syst. Nat., 12." ed., I, p. 316 (baseada em 
"Tangara viridis Indica punctulata" de Brisson, Orn., Ill, p. 19 — Indes 
Orientales (errore) e em "The spotted Green Tit-mouse" de Edwards, 
Glean. N. Hist., II, p. 210, pi. 262 — Surinam) : Guiana Holandesa (ex 
Edwards). 
a) 1928, Abr. 20 (pele) — $, Murutucu (mata). 
b) 1928, Abr. 20 (pele) — $, Murutucu (mata). 
c) 1928, Mai. 6 (pele) — $, Utinga (mata). 

Tangara mexicana lateraMs Todd 

Tangam mexicana lateralis Todd, 1922, Proc. Biol. Soc. Wash., XXXV, 
p. 91 : Apaci (Rio Tapajos). 
a) 1924, Jul. 1 (pele) — £, Murutucu (capoeira). 
b) 1928, Abr. 13 (pele) — $, Utinga (mata). 
c) 1928, Jui. 22 (pele) — Utinga (mata). 
d) 1928, Jul. 22 (pele) — $ , Utinga (mata). 
e) 1928, Nov. 15 (pele, ninho, ovos) — $, Utinga (capoeira). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, em um cacho de Tucuma (1), 10 me- 
tros acima do solo". 

f) 19390, Fev. 16 (pele) — $ , Ilha de Marajo, Fazenda Tapera (ca- 
poeira). 

O ninho do exemplar de 15 de Novembro tern a forma de um 
balaiozinho raso com cerca de 8 cms de diametro e, ao contrario da 
maioria, acha-se em excelente estado de conserva^ao. Deve-se isso 
antes de tudo a solidez e cuidado revelados em sua construijao, em 
que predominam os finos caules de um feto rasteiro, tendo de per- 
meio muita folha seca e reduzida a rede de nervuras, tudo fortemen- 
te emaranhado e ligado com flocos de algodao, ou paina. Por fora, 
na base, ha ainda abundancia de peciolos finos, curvados em arco 
e perceptivelmente serrilhados, dando a impressao de serem oriun- 
dos das folhas compostas de alguma leguminosa. Material que deve 
ser muito comum na regiao, visto sua utilizacao ja varias vezes assi- 
nalada ao descrever os ninhos de outros passaros (v. g. as especies 
do genero Sclerurus). 

P) Tucuma deve ser simples variante prosodica de Tucuma, nome comum 
a varias palmeiras do genero Astrocaryum Cf. Paul Le Cointe. Amazonia Bra- 
sileira, III, — Arvores e Plantas uteis, pp. 330-332 (1934). 
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Os ovos sao alvos, salpicados de manchinhas superficiais pardo- 
escuras, tendo de permeio e em piano mais profundo nodoas cin- 
zento-claras; na metade correspondente ao polo fino as maculas se 
reduzem a minusculas pontea^oes, ao contrario do que acontece a 
volta da calota rombuda, onde as nodoas sao mais retintas, relati- 
vamente grandes e densamente distribuidas a guisa de coroa. As 
medidas dos dois ovos tirados ao ninho ha pouco descrito orgam 
por 20 1/2x15 mm e 20x14 1/2 mm. 

Tangara gyrola albertinae (Pelzeln) 
Calliste albertinae Pelzeln, 1877, The Ibis, Ser. 4.!,, I, p. 337: Salto do Girau 

(alto Rio Madeira). 
a) 1924, Jun. 22 (pele) — £, Murutucu (capoeira). "Iris parda. Tarsos 

cinzentos". 
b) 1927, Ago. 7 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
c) 1930, Out. 3 (pele) — £, Murutucu (mata de igapo). 

Thraupis episcopus episcopus (Linne) 
Tanagm episcopus Linne, 1766, Syst. Nat., ed., 12.s, p. 316 (com base em 

"Episcopus avis" de Brisson, Orn., Ill, p. 40) : "in Brasilia" (Belem, 
do Para, patria tipica sugerida por E. Naumburg) O). 
a) 1923, Out. 22 (pele, ovos) — "Murucututu" ( = Murutucu ?), 

sltio. "Ninho com 2 ovos, numa laranjeira, 3 metros acima do solo". 
b) 1923, Nov. 19 (pele, ninho, ovos) — $, Murutucu (capoeira). "Es- 

tava chocando. Ninho com 2 ovos, em um cupuacuzeiro, a 4 metros 
acima do solo". 

c) 1924, Set. 15 (pele, ovos) — 5, Marco da Legua (sitio). "Ninho 
com 2 ovos, 4 metros acima do solo". 

d) 1928, Nov. 8 (pele, ovos) — 9, Murutucu (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos (um ovo quebrou-se), sobre um tronco, 
metro e meio acima do solo". 

Dois ninhos, um dos quais pertence ao exemplar de 19 de No- 
vembro. Tern a forma habitual de cesto ou balaio (cerca de 10 cms 
de diametro externo e pouco mais de altura) e em sua constru^ao 
pouco oferecem digno de reparo especial. O material usado e muito 
heterogeneo, notando-se os mais variados detritos de origem vege- 
tal (raizes, cauliculos, folhas reduzidas as nervuras). Merece to- 
davia registo o revestimento externo de um deles, por constituir-se 
predominantemente dos caules flexiveis de fetos epifitas. A ambos 
reveste internamente camada fofa de finos caules, de espessura ca- 
pilar, pertencentes a uma planta que nao e possivel identificar. Os 
ovos, de campo branco, levemente lavado de verde ou roseo, sao 
densamente sarapintados de manchas e marmoriza^oes pardo-cho- 

0) The Auk, 1924, p. 113. 
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colate, de ordinario muito mais miudas e esparsas na calota aguda 
do ovo, apresentando de permeio, sotopostas a estas, nodoas cin- 
zentas ou ardosiadas; em alguns, esparsos pela metade rombuda, 
ha ainda, muito superficiais e salientes, borrdes e rabiscos cor inten- 
sa de sepia. Dos sete ovos presentes na Cole^ao, mede o mais alon- 
gado 24x16 mm, o mais curto 23x17 mm, o menor 21x16 mm. 

Thraupis palmarum palmarum (Wied) 

Tanagra palmarum Wied, 1821, Reise nach Brasilien, II, p. 76: Canavieiras. 
a) 1923, Out. 10 (pele, ovos) — ?, Utinga (sitio). "Ninho numa man- 

gueira". 
b) 1925, Jan. 19 (pele) — $, Mosqueiro, Praia Grande (sitio). 

Ramphocelus carbo carbo (Pallas). 

Lanius carbo Pallas, 1764, Vroeg, Catal. Rais. d'Ois., Adumbr., p. 2: Su- 
rinam. 
a) 1923, Set. 11 (pele, ninho) — $, Utinga (capoeira). 
b) 1923, Set. 18 (pele, ninho) — $, Utinga (campinarana). 
c) 1923, Out. 13 (pele, ninho) — 9, Utinga (campinarana). 
d) 1923, Out. 15 (pele) — $, Utinga (campinarana). "Iris vermelha. 

No estomago, insectos e frutos". 
e) 1923, Out. 22 (pele, ninho, ovos) — $, Murutucu (sitio). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, a 2 metres acima do solo". 
f) 1924, Set. 19 (pele, ovos) — 9, Utinga (capoeira). "Estava cho- 

cando. Ninho com 2 ovos, a metro e meio acima do solo". 
g) 1924, Dez. 24 (pele, ovos) — 9, Mosqueiro, Praia Grande (capoei- 

ra). "Estava chocando. Ninho com 2 ovos, I metro acima do solo". 
h) 1925, Jan. 12 (pele, ninho, ovos) — 9> Mosqueiro (sitio). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, a 2 metres acima do solo". 
i) 1925, Fev. 24 (pele, ninho, ovos) — 9> Utinga (capoeira). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, metro e meio acima do solo. Iris parda. 
No estomago, insectos". 

j) 1926, Out. 3 (pele, ovos) — 9- Utinga (sitio). "Estava chocando. 
Ninho com 2 ovos, em uma laranjeira, 4 metres acima do solo". 

k) 19298, Abr. 15 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
1) 1928, Abr. 15 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 

m) 1928, Abr. 15 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
n) 1928, Set. 19 (pele, ninho, ovos) — 9, Utinga (capoeira). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, em uma cuieira, 2 metres acima do solo". 
o) 1928, Set. 19 (pele, ninho, ovos) — 9, Utinga (capoeira). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, em uma ingazcira, um metro acima do 
solo". 

Ha ainda um ninho de Marco da Legua, com data de 22 de 
Setembro (o ano, mal legivel, parece ser 1924), em cujo rotulo se 



6-VI-1953 — Oliverio Pinto — Colegao Carlos Estevao 213 

le: "Era a ? que chocava. Ninho com dois ovos, palmo e meio aci- 
ma do solo. Perdeu-se o exemplar que chocava". 

Os ninhos, bastante escavados, tern o formato comum de cesto 
(com, em media, 10 a 12 cms de diametro externo, por 6 a 7 cms 
de boca) e sao construidos do mais variado material de procedencia 
vegetal e colhido do solo, como raizes, cauliculos, folhas secas (umas 
completas, outras reduzidas a rede de nervuras), finos caules de fe- 
tos epidendros rastejantes etc. Nenhum forro especial na cavidade 
incubadora, a nao ser a maior delicadeza dos ramusculos, que pro- 
vam pertencer quase sempre a mesma planta (Composta?) tantas 
vezes ja encontrada. 

Os ovos chamam a atengao pela bonita coloragao clara, azul- 
celeste, realgada por nodoas escuras, quase pretas, relativamente 
grandes (1/2 a 2 mm de diametro), de contorno arredondado e 
bastante nitido, de regra bastante espagadas, so raro confluentes, 
entremeadas de minusculos salpicos e pontos. A distribuigao das no- 
doas e muito irregular, conquanto delas seja sempre isento o polo 
agudo; a acumula^ao a volta do polo rombudo aparece em certos 
casos. O ovo menor (que e tambem o mais arredondado), mede 20 
1/2-16 mm; os maiores acusam em media 23x16 mm, com passa- 
gem pelos valores intermediaries. 

Tachyphonus rufus (Boddaert) 
Tanagra rufa Boddaert, 1783, Tabl. PI. Enlum., p. 44 (com base em "Le 

Tangaroux de Cayenne" de Buffon & Daubenton, PI. enlum. 711): 
Cayenne. 
a) 1923, Out. 22 (pele, ovos) — $, Murutucu (capoeira). "Estava cho- 

cando. Ninho com 2 ovos, sobre um tronco, entre rebentos, a 1/2 me- 
tro acima do solo". 

b) 1923, Nov. 23 (pele, ninho, ovos) — 9, Murutucu (capoeira). "Es- 
tava chocando. Ninho com 2 ovos, sobre uma folha de tucuma, all/2 
metro acima do solo". 

c) 1924, Out. 24 (pele, ovos) — 9> Murutucu (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, sobre um tronco, meio metro acima do 
solo". 

d) 1924, Nov. 10 (ovos) — Marco da Legua (capoeira). "Era a 9 que 
chocava. Ninho com 2 ovos, 2 palmos acima do solo. Perdeu-se o 
exemplar que estava chocando". 

e) 1925, Jan. 5 (pele, ovos) — 9, Marco da Legua (capoeira). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, 1 metro acima do solo". 

f) 1925, Jan. 5 (pele, ovos) — 9, Marco da Legua (capoeira). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, 3 palmos acima do solo". 

0 ninho de 23 de Novembro, unico encontrado na Colegao, apa- 
renta bastante grande (11 cms de diametro externo por 7 cms de 
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boca) proporcionalmente ao tamanho do passaro; tern a forma de 
um balaio relativamente raso (4 cms de profundidade), de paredes 
nao muito espessas, frouxamente construidas de palha (folhas se- 
cas de grammeas) por fora e de finas raizes e cauliculos por dentro. 
Os ovos, fortemente inequipolares, variaveis em formato e tamanho, 
oscilam entre 25x17 mm e 23x18 1/2 mm. Destacam-se ao primeiro 
exame pelas grandes nodoas, manchas e rabiscos cor escura de sepia, 
ou preto-arroxeados, em campo branco, mais ou menos distinta- 
mente lavado de violeta ou vinho. 

Tachyphonus cristatus brunneus (Spix) 
Tanagra brunnea Spix, 1825, Av. Spec. Nov. Bras., II, p. 37, Tab. XLIII, 

fig. 2; Rio de Janeiro. 
a) 1924, Nov. 25 (pele) — $, Utinga (mata). 
b) 1928, Mar. 10 (pele) — $, Utinga (mata). 
c) 1928, Jun. 17 (pele) — $, Utinga (mata). 
d) 1929, Jul. 24 (pele) — $, Utinga (mata). 

Tachyphonus surinamus insignis Hellmayr 
Tachyphonus surinamus insignis Hellmayr, 1906, Novit. Zool., XIII, p. 357: 

Benfica (proxim. de Belem). 
a) 19295, Jan. 26 (pele) — $, Utinga (mata). "Iris parda". 
b) 1927, Out. 6 (pele) — $ , Utinga (mata). 
c) 1928, Fev. 1 (pele) — $ , Murutucu (mata de igapo). 
d) 1928, Abr. 19 (pele) — $, Utinga (mata). 
e) 1928, Jun. 17 (pele) — $, Utinga (mata). 
f) 1928, Out. 8 (pele) — $ juv., Utinga (mata). 
g) 1929, Jan. 24 (pele) — $, Utinga (mata). 

Eucometis penicillata penicillata (Spix) 
Tanagra penicillata Spix, 1825, Av. Spec. Nov. Bras., II, p. 36, tab. XLIX, 

fig. I : sem indicagao de localidade (Fonte Boa, patria tipica escolhida 
por Berlepsch) (O- 

a) 1923, Out. 12 (pele) — $, margem do Tgarape do Murutucu. "Iris 
parda, tarsos pardos, bico pardo escuro. No estomago, insetos". 

b) 1923, Nov. 5 (pele, ovos) — $, Murutucu (mata de igapo). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, num marajazeiro, a margem do Igarape 
Murutucu, 2 metres acima do solo". 

bb) 1923, Nov. 5 (pele) — $ , margem do Igarape do Murutucu. 
c) 1923, Dez. 8 (pele, ninho, ovos) — 5 , Murutucu (mata de igapo). 

Estava chocando. Ninho com 2 ovos, a margem do Igarape do Mu- 
rutucu, 7 metres acima do solo". 

(1) Novit. Zoo!., XV, p. 117 (1908), 
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d) 1924, Set. 23 (pele, ninho, ovos) — 9 ?, de Murutucu (mata de iga- 
po). "Estava chocando. Ninho com 2 ovos, em um marajazeiro, a 
margem do igarape Murutucu, 1/2 metro acima do solo". 

e) 1924, Dez. 15 (ninho, ovos) — 9, Utinga (mata de igapo). "Ninho 
com 2 ovos, num pe de maraja, 3 metres acima do solo. O exemplar 
que chocava, ferido, fugiu". 

f) 1925, Fev. 11 (pele, ninho, ovos) — 9, Utinga (mata de igapo). 
"Estava chocando. Ninho com 2 ovos, a 3 metres acima do solo, em 
um marajazeiro". 

g) 1927, Set. 23 (pele) — $, Murutucu (mata de igapo). 
h) 1927, Set. 23 (pele) — 9 , Murutucu. 

Quatro dos ninhos observados se encontram na Colegao. Con- 
soante resam os respectivos rotulos, pelo menos tres deles situa- 
vam-se em pes de, maraja, que segundo Paul Le Cointe e 0 nome de 
varias palmeiras espinhosas do genero Bactris, comuns nos terre- 
nos inundados e alagadi^os do baixo Amazonas e ilhas maiores do 
delta. Visto a constancia manifestada neste particular pelo passa- 
ro, nao devemos duvidar corra ela por conta da protegao que Ihe 
oferece a espinescencia da planta. 

Os ninhos, tosco cesto de espessas paredes, medem 10 a 12 cms 
de diametro externo e 6 cms de boca; sao feitos com os caules longos 
e filamentosos dos fetos rastejantes, descorti^ados as vezes, outras 
ainda com as suas folhas, tudo frouxamente enovelado, a ponto de 
se ver atraves; a cavidade, de 4 a 5 cms de profundidade, e guarne- 
cida de material mais delicado, constituido quase sempre de finissi- 
mos caules, ou senao de fibras. Os ovos variam muito de tamanho 
e formato, contrastando 0 aspecto bojudo de uns com 0 perfil alon- 
gado de outros; essa despropor^ao entre os diametros longitudinal 
e transversal maximo transparece clara pela compara^ao das me- 
didas extremas por nos encontradas, a saber 26x17 mm para o ovo 
maior, 24x15 1/2 mm para o mais alongado, a 22x16 1/2 mm para 
o menor e mais bojudo. O colorido e sui generis, 0 fundo branco 
sujo sendo de regra quase completamente velado por grandes man- 
chas ou borroes pardo-sepiaceos, raro bem delimitados, e dispostos 
em varios pianos, os mais profundos mais claros, tirantes a cinza, os 
mais superficiais cor intensa de sepia, com tons de chocolate. 

Lamprospiza melanoleuca (Vieillot) 
Saltator melanoleucus Vieillot, 1817, Nouv. Diet. d'Hist. Natur., XIV, p. 105 : 

TAmerique meridionale" ( = Cayenne, teste Hellmayr) (i), 
a) 1926, Abr. 2 (pele) — 5 acl-, Utinga (mata). 

0) Catal. Bds. of the Americas (Field Mus. Publ, Ser. Zool vol XIII") 
pte. IX, p. 437. ■ j. 
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Familia ICTERIDAE 

Ostinops viridis (Muller) 
Oriolus viridis P.L.S. Muller, 1776, Natursystem, Supplem., p. 87 (baseado 

em "Cassique vert de Cayenne" de Bu££on & Daubenton, PI. enlum. 
328) : Cayenne. 
a) 1928, Jun, 17 (pele — $, Utinga (mata). 

Hemithraupis guira guira (Linne) 

Motacilla guira guira Linne, 1766, Syst. Nat., I, p. 335 (baseado em "Guira- 
guacuberaba" de Marcgrave, Plist. Nat. Brasiliae, p. 212) : "Brasilia" 
(patria tipica Pernambuco, fixada por Berlepsch, 1912). 
a) 1930, Mai. 3 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 

Cacicus cela cela (Linne) 

Parus cela Linne, 1758, Syst. Nat., 10.* ed., I, p. 191 : "in Indis (patria tipica 
Surinam, por sugestao de Hellmayr) (1). 
a) 1923, Dez. 28 (ovos) — Oriboca (num dos rotulos le-se Uriboca). 

Seis ovos, tirados de varies ninhos, nao discriminados nos dois rotu- 
los que acompanham o lote. 

b) 1924, Nov. 9 (ovos) — Oriboca (sitio). Seis ovos, acompanhados da 
seguinte legenda, em rotulo; "Estes ovos foram tirados de 4 ninhos, 
a 14, 15 e 17 metres de altura, sendo que em um havia 1, em outro 
3 e em dois 2". 

c) 1926, Mai. 11 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
d) 1927, Dez. 12 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 

Nao foi possivel identificar como desta especie nenhum dos 
ninhos da Cole^ao. Tendo a forma de bolsa pendurada e oscilante, 
sao alias bem conhecidos e em tudo semelhantes aos de C. haemor- 
rhons e outros representantes do grupo. Arvores se vem, mesmo pro- 
ximo aos lugares habitados, literalmente cheias de ninhos, ao con- 
trario do que acontece com as outras especies, muito mais silvestres. 
Os ovos tern o campo branco, mais ou menos encardido ou amare- 
lado, com pintas, nodoas e rabiscos cor entre sepia e chocolate, 
pouco abundantes e nao raro limitados praticamente a calota rom- 
buda. As medidas 28x18 mm, 28x20 mm e 26x19 1/2 mm sao su- 
ficientes para exprimir as varia^oes de que sao eles susceptlveis no 
tocante ao tamanho e formato. 

(1) Novit. Zool., 1906, p. 20. 
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Cacicus haemorrhous haemorrhous (Linne) 

Oriolus haemorrhous Linne, 1766, Syst. Nat., 12.* ed., I, p. 161 (baseada em 
Brisson, Orn., II, p. 98, "Oriolus niger uropygio coccineo"). 
a) 1923, Out. 27 (ovo) — Utinga (mata de igapo). "Ninho com 2 ovos, 

sendo 1 de Cassidix oryzivora (Gm.), 15 metros acima do solo". 
b) 1928, Mar. 6 (pele) -— $, Murutucu (capoeira). 

Nao consta da Colegao em estudo nehum ninho desta especie. 
Todavia e muito conhecida a sua forma de bolsa feita de filamentos 
de varia natureza e aspecto, entre os quais fibras de folhas e caules 
macerados, folhas de gramineas e, sobretudo, crina vegetal (77/- 
landsia usneoides). O ovo de 27 de Outubro corresponde a descri- 
gao de Ihering (Rev. do Mus. Paul., IV, p. 218) medindo 27x19 mm., 
e apresentando sobre campo branco sombrio grandes nodoas super- 
ficiais preto-violaceas, mais abundantes na ponta rombuda, e entre- 
meadas de manchas palidas sotopostas, violaceo-acinzentadas. 

Psomocolax oryzivorus oryzivorus (Gmelin) 
Oriolus oryzivorus Gmelin, 1788, Syst. Nat., I, p. 386 (baseado no "Rice 

Oriole" de Latham, Syn., I, p. 423) : Cayenne. 
a) 1923, Jan. 26 (ovo). 
b) 1923, Out. 5 (pele) — $, Utinga (mata). 
c) 1923, Out. 27 (ovo) — Utinga (mata). "Este ovo foi encontrado em 

um ninho de Cacicus haemorrhous (L.)". 

Foi o Principe Maximiliano (Beitr. Naturg. Bras., Ill, 1831, 
p. 1244) o primeiro a suspeitar de que o melrao se apropriasse dos 
ninhos de outros passaros; mas a Goeldi (Aves do Brasil, 1894, 
p. 284, nota 27) coube provar a veracidade do fato, com a obser- 
vagao de um ninho de japu {Ostinops decumanus (Pallas)), con- 
tendo um filhote daquele, ao lado de um deste ultimo. Depois dai, 
teve o mesmo autor a ocasiao de ampliar as suas observagoes (Bob 
Mus. Paraense. Ill, 1902, p. 205), arrolando tambem o xexeu (Caci- 
cus cela (Linne)) e o guache (Cacicus haemorrhous (Linne)) entre 
as especies parasitadas. Temos ainda, em epoca posterior, as notas 
de Antonio Caetano Guimaraes Junior (Rev. Mus. Paul., XIV, 
p. 630), que em mais de uma oportunidade encontrou na regiao de 
Dores do Indaia (Mines Gerais, a oeste do Rio Sao Francisco) 
ninhos de Ostinops decumanus contendo um ovo do melrao, ao lado 
as vezes da postura do dono verdadeiro do ninho, constante de dois 
ovos. £ de crer que a escolha da ave parasitada nao signifique pre- 
ferencia, variando antes de acordo com as condigoes proprias a 
cada regiao, e incidindo sobre a especie mais comum, entre as sus- 
ceptiveis de serem aproveitadas. 

Assim, a observagao de Carlos Estevao, consignada na etique- 
ta do ovo de 27 de Outubro, sugere a suposigao de ser o guache, e 
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nao o japu, a especie mais comumente visada, nos arredores de 
Belem. 

Os dois ovos sob exame coincidem com as descrigdes anterior- 
mente feitas, nao obstante o forte contraste entre a forma alongada 
do de 27 de Outubro (36x24 mm) e a configuragao bojuda do de 
26 de Janeiro (34 1/2x25 mm). Em ambos o campo e branco, agra- 
davelmente tingido de levissimo banho azul-claro, com grandes no- 
doas preto-sepiaceas, pouco numerosas, e de forma variando entre 
a de borroes arredondados e a de rabiscos. Caetano G, Junior, cita- 
do acima, diz que os ovos do Melrao (P. oryzivora) sao "completa- 
mente cor-de-rosa desmaiada", o que nao condiz com a nossa obser- 
va^ao e estabelece urn ponto de interroga^ao a reclamar novos 
estudos. 

Icterus cayanensis cayanensis (Linne) 
Oriolns cayanensis Linne, 1766, Syst. Naturae, 12.» ed., I, p. 163 (baseado 

essencialmente em Xanthornus cayanensis de Brisson, Orn., II, p. 123) : 
Caiena. 
a) 1925, Nov. 21 (pele) — $, Murutucu (capoeira). "Iris amarela; no 

estomago, insetos". 
b) 1928, Abr. 6 (pele) — Murutucu (capoeira). 
c) 1928, Abr. 6 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 

Saltator maximus maximus (Muller) 
Tanagra maxima P.L.S. Muller, 1776, Natursyst, Supplem., p. 159 (baseada 

em Tangara des grands bois de Cayenne", de Buffon & Daubenton, PI. 
enlum. 205) : Cayenne. 
a) 1923, Out. 17 (pele e ovo) — Utinga (campinarana). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, 5 palmos acima do solo". 
b) 1923, Dez. 31 (pele) — £, Utinga? (capoeira). "Ninho numa tou- 

ceira de capim". 
c) 1923, Nov. 29 (pele, ninho, ovos) — 9 , Murutucu (capoeira). "Es- 

tava chocando. Ninho com 2 ovos, a 2 metros acima do solo". 
d) 1924, Jan. 3 (ovos) — Murutucu (capoeira). "Dois ovos; 1 metro 

acima do solo". 
e) 1924, Out. 20 (pele, ninho, ovos) — 9 , Murutucu (capoeira). "Es- 

tava chocando. Ninho com 2 ovos, um metro acima do solo". 
f) 1925, Ago. 6 (ovos) — Utinga (capoeirao). "Ninho com 2 ovos, 

3 palmos acima do solo. O exemplar que estava chocando nao poude 
ser colecionado". 

g) 1928, Nov. 2 (pele, ovos) — 9, Utinga (capoeira). "Estava chocan- 
do. Ninho com 2 ovos, dois metros acima do solo". 

h) 1928, Nov. 14 (pele, ovos) 9, Utinga (mata de igapo). "Estava 
chocando. Ninho com 2 ovos, um metro, acima do solo". 
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i) 1929, Fev. 9 (pele, ninho) — $, Murutucu (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, um metro acima do solo", 

j) 1929, Dez. 18 (pele, ovos) — $, Murutucu (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, em uma touceira de murta (?), I metro 
acima do solo". 

Os cinco ninhos existentes na Colecao em estudo assemelham- 
se perfeitamente, nao sendo muito dificil identifica-los no meio dos 
outros. Medindo de 12 a 16 cms de diametro externo, por 7 de boca, 
tern a forma habitual de cesto bastante escavado e sao frouxamente 
construidos de grosseira palha, em que predominam folhas e colmos 
de gramineas, de mistura com gravetos e folhas secas de outras 
plantas, dicotiledoneas inclusive. Internamente, amaciando a cavida- 
de, ha quantidade maior ou menor de material mais delicado, cons- 
tituido de nervuras e finos caules de plantas herbaceas, identicos 
aos que ja temos mencionado a proposito de tantos outros ninhos, 
sem poder identifica-los. Ao contrario do que foi observado pelo 
principe de Wied (1) e repetido por Burmeister (2), em nenhum 
existe qualquer vestigio de musgo ou de outro material verde se- 
melhante. 

0 tamanho e configuragao dos ovos variam entre limites bas- 
tante amplos, que na colegao em estudo oscilam entre 25 1/2x18 e 
29x19 mm, por onde se ve a forma bastante arredondada dos ovos 
menores, em contraposigao ao acentuado alongamento dos maiores. 
O fundo e azul claro e a ornamenta^ao constituida de um novelo frou- 
xo de finos rabiscos e garatujas circunscritas quase que tao so a 
periferia do polo rombudo. 

Saltator coerulescens mutus Sclater 
Saltator mutus Sclater, 1856, Proc. Zool. Soc. Lond., XXIV, p. 72: ilha de 

Mexiana (estuario Amazonico). 
a) 1928, Nov. 29 (pele, ovos) — $, Murutucu (capoeira). "Ninho com 

2 ovos, a 2 metres acima do solo, em um muricizeiro". 

Os dois ovos com rotulo de pertencerem ao exemplar acima 
medem 27x18 1/2 e 26x18 mm, apresentando assim formato mais 
alongado do que em Saltator maximus; alem disso, diferem dos des- 
ta ultima especie nao so pela tonalidade mais clara, branco-azulada, 
do fundo, como ainda, e principalmente, pela maculacao, que e cons- 
tituida de pequenos borroes e manchinhas punctiformes no polo 
rombudo (em vez de garatujas enoveladas em fiapo continue). Nao 
conheco descricao anterior do ovo de Saltator coerulescens mutus; 
mas a figura do da ra^a tipica da especie dada por D'Orbigny (3) 

0) Max. von Wied Neuwied, Bcitrdge Naturg. Brasiliens, III, p. 529 (1831). 
(2) H. Burmeister, Syst. Uebers. Thicrc Brasiliens, III, p. 200 (1856), 
(3) Alcides D'orbigny, Voyage a I'Amcr. Mcridionale, Oiseaux, Atlas, pi. 28. 
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diverge completamente do que acabamos de descrever, mostrando- 
nos um ovo com a periferia da calota obtusa riscada de garatujas 
semelhantes as que se observam em S. maximus. Como, por outro 
lado, a descrigao que nos da Dinelli (1) dos ovos de Saltator c. coe- 
rulescens coincide com a figura de D'Orbigny, fica parecendo que o 
desenho dos ovos difere completamente nas duas supranomeadas 
ragas de Saltator coerulescens. A nao ser que os ovos dados como 
pertencentes ao exemplar de Murutucu apresentem anomalia na pin- 
tura ou tenham sido erroneamente etiquetados. 

Caryothrausfes canadensis canadensis ( Linne) 
Loxia canadensis Linne, 1766, Syst. Nat., ed. 12.% I, p. 304 (baseado em 

"Coccothraustes Canadensis" de Brisson, Orn., Ill, p. 229) ; "in Canada", 
errore, por Cayenne. 
a) 1927, Set. 5 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
b) 1927, Set. 5 (pele) — $, Utinga (capoeira). 

Pitylus grossus grossus (Linne) 
Loxia grossa Linne, 1766, Syst. Nat., ed. 12.% I, p. 307 (baseado em "Cocco- 

thraustes Americana caerulea" de Brisson, Orn., VI, Supplem., p. 89: "in 
America" (patria tipica Cayenne, designada por Berlepsch & Har- 
tert) (2). 
a) 1923, Out. 30 (pele) — $, Murutucu (capoeira). "Iris parda; no 

estomago, frutos". 
b) 1924, Nov. 12 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
c) 1928, Set. 29 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 

Cyanocompsa cyanoides rothschildii (Bartlett) 
Guiraca rothschildii Bartlett, 1890, Ann. Magaz. Nat. Hist., 6.* Ser., VI, 

p. 168: Rio Carimang (Guiana Inglesa). 
a) 1923, Dez. 2 (pele) — Murutucu (mata). 
b) '927, Jun. 9 (ninho) — Utinga (capoeira de igapo). "Ninho a dois 

metres acima do solo. Nao foi colecionado o exemplar que chocava". 
c) 1927, Set. 12 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
d) 1928, Abr. 15 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). 
e) 1928, Mai. 3 (pele, ninho, ovos) — Utinga (mata). "Estava cho- 

cando. Ninho sobre uma folha de "mumbaca", com 2 ovos, a 7 palmos 
acima do solo". 

f) 1929, Jan. 28 (pele, ninho, ovos) — 9, Murutucu (mata de igapo). 
"Estava chocando. Ninho com 2 ovos, entre cipos, situado sobre uma 
folha de palmeira, metro e meio acima do solo". 

g) 1929, Abr. 18 (pele, ninho) — $, Utinga (mata de igapo). "Estava 

(1) L. Dinelli, El Hornero, III, p. 235 (1924). 
(2) Novitates Zool., IX, p. 24 (1902), 
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chocando. Ninho com 2 ovos, em uma palmeira mumbaca, metro e 
meio acima do solo". 

Os ninhos deste passarinho constantes da Colegao tem a forma 
de balaio ou cestinho raso (cerca de 5 cms de alto por 90 cms de 
diametro externo) e sao constituidos de material variavel, do qual 
faz sempre parte, a guisa de revestimento externo ou enfeite, quan- 
tidade maior ou menor de folhas secas. Na maioria, formando a 
trama frouxa das paredes, predominam as finas raizes e caules fili- 
formes de fetos rasteiros, reduzidos de regra ao seu conteudo tibro- 
so; no ninho de 9 de Junho foram utilizados quase exclusivamente 
os caules capilares daquela plantinha (da familia das Compostas?) 
a que temos tantas vezes feito referencia, sem conseguir identifica-Ia. 

Os ovos (ninhada de 28 de Janeiro) medem 24 e 23 mm de 
comprimento por 17 mm de diametro transversal maximo. O fundo 
branco, quiga tocado de verdoengo, num deles quase desaparece 
sob a densa macula^ao constituida de manchas, nodoas e borroes 
cor ferrugineo-sanguinolenta, muito mais carregados na calota obtu- 
sa do que na oposta. Em piano mais profundo veem-se tambem no- 
doas de matiz acinzentado. No outro ovo a macula^ao e muito menos 
compacta e difusa, acumulando-se tao so no polo rombudo. 

Sporophila nigricollis nigricoliis (Vieillot) 
Pyrrhula nigricollis Vieillot, 1823, Tabl. Encycl. Meth., Orn., p. 1027: 

"Brasil" (e muito provavel que o tipo de ha muito perdido, tenha proce- 
dido do Rio de Janeiro, que proponho considerar-se a patria tipica da 
especie) O). 
a) 1923, Out. 24 (pele, ninho, ovos) — $ , Marco da Legua (sitio). 

"Estava chocando. Ninho com 2 ovos, em uma araqazeiro, 1 metro 
acima do solo". 

b) 1924, Jan. 6 (ovos) — Murutucu (capoeira). "3 ovos, 1/2 metro". 
c) 1924, Dez. 10 (dois ovos) — Murutucu (rogado). 
d) 1927, Out. 1 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
e) 1927, Out. 16 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 
f) 1927, Dez. 15 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 

0 ninho, tigelinha funda de 80 mm de diametro externo por 
50 mm de alto e outros tantos de boca, e construido quase exclusi- 
vamente de finas raizes; por fora, aqui e ali, alguns flocos de paina 
e fragmentos de palha dissimulam a constru^ao, enquanto que a 
superffcie interna e guarnecida de espessa camada dos finos cauli- 
culos encontrados tantas vezes nos ninhos aqui descritos, sem meios 
de acertar-lhes a verdadeira procedencia. 

Duas ninhadas, cada uma com dois ovos, tem nota de perten- 

0) A este proposito, c£. a nota de C. E. Hellmayr em Catal. of the Birds 
of the Americas, XI, p. 205, nota 2. 
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cer a esta especie. Os ovos de 10 de Dezembro (17x12 mrrl) sao bem 
mais alongados do que os de 6 de Janeiro (15x12 1/2 mm); asse- 
melham-se porem todos no colorido e no desenho, em que o fundo 
claro e densamente, e de modo quase uniforme, pintalgado de no- 
doas e manchas, as superficiais pardo-ferruginosas, e as profundas 
cinzento-ardosiadas claras. 

Volatinia jacarina splendens (Vieillot) 
F ring ilia splendens Vieillot, 1817, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., XII, p. 173 (ba* 

seado em "Jacarini" de Buffon e na PI. enlum. 224, de Daubenton) ; 
Cayenne. 
a) 1923, Set. 24 (pele) — $, "Murucututu" (capoeira). 
b) 1924, Jun. 22 (ninho, ovos) — Murutucu (beira da estrada). "Ninho 

feito sobre um pequeno arbusto, 2 palmos acima do solo; 2 ovos". 
c) 19294, Jan. 26 (ninho, ovos) — Chapeu Virado (capoeira). "Era a 

$ que chocava. Ninho com 3 ovos, palmo e meio acima do solo". 
d) 1925, Fev. 28 (pele, ovos) — $, Utinga (capoeira). "Estava cho- 

cando. Ninho com 3 ovos, palmo e meio acima do solo. Iris parda. 
No estomago sementes de capim". 

e) 1928, Jun. 7 (pele, ninho, ovos) — $, Murutucu (capoeira). "Es- 
tava chocando. Ninho com 2 ovos, um palmo acima do solo". 

f) 1928, Set. 26 (pele, ninho, ovos) — 5, Utinga (capoeira). "Estava 
chocando. Ninho com 3 ovos, um metro acima do solo". 

g) 1928, Nov. I (pele, ovos) — $ , Murutucu (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, um palmo acima do solo". 

h) 1929, Mar. 26 (pele, ninho, ovos) — $, Murutucu (capoeira). "Es- 
tava chocando. Ninho com 2 ovos, 2 palmos acima do solo". 

i) 1929, Mai. 21 (pele, ninho, ovos) — $ , Murutucu (capoeira). "Es- 
tava chocando. Ninho com 2 ovos, I metro acima do solo". 

j) 1930, Mai. 15 (pele, ovos) — $, Murutucu (capoeira). "Estava 
chocando. Ninho com 3 ovos, 1 metro acima do solo". 

Os ninhos, pequeno cadinho ou tigela de 60 a 70 mm de dia- 
metro externo, sao construidos frouxamente de finas raizes aereas, 
peciolos e cauliculos, em proporgao muito variavel, e as vezes com 
decidida predominancia de um ou outro desses materiais. A cavi- 
dade incubadora nao apresenta outro forro alem do frouxel de cau- 
les e raizes de diametro capilar. 

O material zoologico da Colegao Carlos Estevao, como se viu, 
consta de nove ninhadas, cinco das quais de 2 ovos e quatro de 3. 
Isso parece demonstrar nao existir sob este particular nenhuma dife- 
ren^a nas populates meridionais da especie, sobre as quais temos 
numerosas observagoes. Todavia, nao ha perfeita concordancia dos 
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autores a este respeito, pois enquanto Euler e Burmeister (2) na 
regiao serrana do Rio de Janeiro, nao acusam mais de 2 ovos, Ven- 
turi, na Argentina (3), encontrou um ninho com 3. E ainda possivel 
que no sul do Brasil as vezes se encontrem ninhadas de quatro, sen- 
do este o numero dado como normal por H. v. Ihering (4). 

Os ovos, de inequipolaridade mais ou menos acentuada, medem 
cerca de 16x11 mm, havendo tendencia frequente a redugao do dia- 
metro longitudinal e consequente arredondamento do ovo, que nes- 
tes casos pode medir 15x12 mm. 0 fundo branco tinge-se, muito 
ao de leve, de roseo ou, mais frequentemente, de verde; a ornamen- 
tagao constitui-se de pintas e chuviscos sanguineo-ferruginosos, 
maiores e mais densos no polo grosso, a cuja volta nao raro assu- 
mem nitida distribui^ao em coroa. 

Coryphospirsgus cucuiiatus ctiCuHatus (Miiiler) 
F ring ilia cucullata P.L.S. Miiiler, 1776, Natursystem, Supplem., p. 166 (ba- 

seada em Daubenton, PI. Enlum. 181, fig. I) : Cayenne. 
a) 1927, Out. 6 (pele) — $, Utinga (capoeira). 
b) 1927, Nov. 15 (pele) — £, Utinga (capoeirao). 

Arremon taciturnus tacit-urnus (Hermann) 
Tanagra taciturna Hermann, 1783, Tabl. Affin. Anim., p. 214, nota (baseado 

em "L'Oiseau Silentieux" de Buffon e Daubenton, PI. enlum. 742) : 
Cayenne. 
a) 1924, Dez. 23 (pele) — $, Mosqueiro, Praia Grande (capoeira). 
b) 1925, Jan. 21 (ovo?) — Mosqueiro. Praia Grande (capoeirao). "Ni- 

nho com 2 ovos, sobre o solo, em uma touceira de capim. O exemplar 
que estava chocando, ferido, fugiu". 

c) 1927, Set. 10 (pele) —- $, Utinga (capoeirao). 
d) 1929, Fev. 14 (pele, ovos) — 9, Murutucu (capoeira). "Estava 

chocando. Ninho com 2 ovos, sobre uma touceira de capim, a 1/2 
palmo acima do solo". 

e) 1929, Set. 28 (pele, ovos) — 9, Utinga (capoeira). "Estava cho- 
cando. Ninho com 2 ovos, em meio a samambaia, encostado no solo". 

Nao foi encontrado, infelizmente, nenhum ninho com o rotulo 
de pertencer a este passarinho. Em compensagao, do da raga me- 
ridional da especie deixou-nos Euler (5), muito boa descri^ao, apli- 
cavel decerto ao passaro paraense. 

0) Vide a republicacao dos trabalhos de Euler, em portugues, feita por 
H. v. Ihering, na Rev. do Mus. Paul, IV, p. 30 (1900). 

(2) H. Burmeister, System, Uebers. Thiere Brasiliens, III, p. 234-235 (1856), 
(3) Hartert & Venturi, Novitates Zoologicae, XVI, p. 176 (1909). 
(4) H. von Ihering, Rev. Mus. Paul, IV, p. 213. 
(5) V. a Rev. do Mus. Paul, vol. IV, p. 23. 
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Os quatro ovos da Cole^ao em estudo, pertencentes as duas ni- 
nhadas arroladas no comedo, apresentam a configura^ao mais co- 
mum, medindo entre 23x16 mm e 22x16 1/2 mm. As manchas se 
acumulam no polo obtuso (nao ha coroa distinta), sob a forma de 
chuviscos e pequenos borroes, de cor variando entre o violaceo e o 
ferrugem, para os da camada superficial, e entre o pardo e o cinza 
para os do piano profundo. 

O ovo unico que acompanha o rotulo do exemplar de 21 de 
Janeiro de 1925, assim pelo tamanho maior, como pela diferenca 
de desenho (nodoazinhas escuras, dispostas em coroa a volta do 
polo rombo) nao pode pertencer a presente especie, tudo fazendo 
supor tenha ocorrido troca acidental com um de Pitangus s. sulphu- 
ratus. 

Myospiza aurifrons aurifrons (Spix) 
Tanagra aurifrons Spix, 1825, Av. Bras. Spec. Nov., II, p. 38, pi. 50, fig. 2: 

"in provincia Bahia", localidade evidentemente erronea (patria tipica acei- 
ta Fonte Boa, no Rio Solimoes, designada por Hellmayr) t1). 
a) 1924, Fev. 14 (pele, ninho, ovos) — 9, Murutucu (rocado). "Estava 

chocando. Ninho com 3 ovos, sobre o solo, entre uma touceira de ca- 
pim" No rotulo do ninho, alem dos mesmos dizeres, acrescentou-se 
— "de boca para cima". 

b) 1925, Nov. 14 (pele) — 9, Murutucu (capoeira). 
c) 1927, Out. 14 (pele) — $, Murutucu (capoeira). 

O ninho presente semelha a um cadinho de cerca de 10 cms de 
alto e ajusta-se a descrigao de Ihering (2), que teve em maos um 
do Rio Jurua, colecionado por E. Garbe. De mistura com raizes, que 
e o material predominante, ha muita mistura de palha (folhas secas 
de gramineas, fragmentos de colmo etc.), nervuras (oriundas de 
folhas, por destrui^ao do parenquima) e fibras vegetais. Dos ovos, 
que se disse serem em numero de tres, existem apenas dois. Sao 
brancos sem macula e medem 20x15 mm e 18x14 mm, quase o mes- 
mo, portanto, que os de Ihering. 

(O C. E. Hellmayr, em Catal. of the Birds of the Americas, parte XI, p. ^82 
(1938). 

(2) H. von Ihering, Rev. do Mus. Paulista, vol. IX, p. 446 (1914). 
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SOBRE A DIFERENCIAgAO GEOGRAFICA DE 
GYMNODACTYLUS GECKOIDES (SAURIA, GEKKONIDAE) 

POR 

P. E. Vanzolini 

I — INTRODUCAO 

Gymnodactylus geckoides, no conceito que resulta deste traba- 
Iho, ocupa vasto territorio, cujos pontos extremos sao: ao norte, o 
norte da Paraiba e o interior do Piaui; a oeste, o Rio das Mortes, 
em Mato Grosso; a costa, a leste e, ao sul, a Ilha de Sao Sebas- 
tiao, em Sao Paulo. 

A amostras dessa area varies nomes tern sido aplicados. Tais 
nomes sao, em sueessao cronologica: (:L) 

1 — Gymnodactylus geckoides Spix, 1825. 
2 — Cubinia Darwinii Gray, 1845. 
3 — Gymnodactylus girardi Steindachner, 1869. 
4 — Gymnodactylus amarali Barbour, 1925. 
5 — Gymnodactylus conspicuus Amaral, 1932. 
6 — Gonatodes helg^ae Amaral, 1950. 

Nao tern havido muita coerencia na conceitua^ao desses nomes; 
principalmente nao existe ainda um conceito daro da sistematica 
(tomada a palavra no seu sentido mais amplo) ia forma ou formas 
envolvidas. 

Parece-me que sou o primeiro especialista a ter em maos simul- 
taneamente uma representagao razoavel dessa vasta area de distri- 
buigao. Esse numeroso material ainda nao e suficiente para solver 
todos os problemas deste kreisj ao ccntrario, levanta questoes que 

C1) Gymnodactylus mattogrossensis Berg, 1895, descrito de Mato Grosso 
(localidade nao precisada, mas provavelmente no sudoeste do Estado) nao per- 
tence a este grupo. 
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nao tinham sido percebidas antes. De qwalquer modo, porem, permi- 
te uma formula^ao precisa do problema, bem como a obtengao de 
algumas solugoes parciais e a indica^ao dos rumos a seguir para a 
consecu^ao de melhores resultados. 

II — CARACTERIZACAO GERAL 

Todos os exemplares examinados apresentam em comum os 
seguintes caracteres (Estampa 1, figs. 1-5): 

Gekkonideos com pupila verticalmente eliptica; palpebra re- 
duzida a uma orla granulosa; membros pentadactilos; dedos nao 
dilatados, inferiormente revestidos de lamelas simples, todos eles 
dotados de garras, alojadas entre um par dorso-ventral de escamas 
terminais; as falanges distais formando angulo com as basais; lepi- 
dose dorsal heterogenea, com fileiras longitudinais de tuberculos 
distribuidos entre granules; ventrais sub-cicloides; escamas da cauda 
lanceoladas, pequenas dorsalmente, aumentadas nos flancos e ven- 
tralmente, a serie medio-ventral dilatada transversalmente. 

Rostral alta, superiormente deprimida e incisa. Narina entre a 
rostral, um canto da 1.* labial, 2 post-nasais e 1 supra-nasal, esta 
separada de sua simetrica por 2-3 granules. Sinfisal grande, pos- 
teriormente produzida em ponta romba; duas post-sinfisais peque- 
nas, amplamente separadas na linha mediana. Gulares pequenas, 
granulares. Transi^ao entre as gulares e as ventrais antes brusca. 
Margem anterior do brago e ante-bra^o, dorso do bra^o e da mao, 
metade anterior do dorso do ante-bra?o cobertos de escamas do 
tamanho das ventrais, lanceoladas, imbricadas, as proximais care- 
nadas e sub-mucronadas; o restante do membro granuloso. Toda 
a coxa e face ventral da perna com escamas semelhantes as ven- 
trais; dorso da perna com escamas pequenas, conicas, contiguas, 
salientes. 

Colorido dorsal muito variavel, a ser descrito em detalhe mais 
adiante. 

Suturas labiais tarjadas de branco. Uma curta faixa clara post- 
ocular (Estampa 1, fig. 3). 

Partes ventrais esbranqui^adas, as vezes pontuadas, leve ou 
densamente, de escuro na garganta e tarjadas de castanho na extre- 
midade livre das escamas, principalmente nos flancos, regiao pre- 
anal e face inferior da coxa. 

Cauda dorsalmente castanho rufo, com barras negras e bran- 
cas, indistintas na parte basal, mais nitidas na ponta. Escamas ven- 
trais da cauda tarjadas de castanho nas suturas. 
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MAPA 1 
1 — Engenheiro Dodt, Piaui 
2 — Piau, Goiaz 
3 — Sao Domingos, Goiaz 
4 — Cana Brava e Barra do Rio Sao Domingos, Goiaz 
5 — Os Gerais, Bahia. 

Ill — MATERIAL E MBTODOS 

Examinei na prepara^ao deste trabalho 77 exemplares, proce- 
dentes de 14 localidades (Tabela 1, Mapas 1-3). Esse material foi, 
para fins de compara9ao, grupado em 4 amostras principais. 

1. Amostra "Cana Brava", incluindo 29 exemplares de Cana 
Brava e 3 de Barra do Rio Sao Domingos, localidades proximas no 
Estado de Goias. (Total 32). 

2. Amostra "Piau", 7 exemplares dessa localidade. 
3. Amostra "Bahia", 5 exemplares de Bonfim, 1 de Canudos 

e 1 da Cachoeira de Paulo Afonso, localidades essas todas no norte 
da Bahia. (Total 7). 

4. Amostra "Sul", 15 exemplares da Ilha de Sao Sebastiao, 
Sao Paulo, 6 do Distrito Federal, 1 de Austin, Rio de Janeiro, 1 de 
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MAPA 2 
PB — Paraiba 
PE — Pernambuco 
AL — Alagoas 
SE — Sergipe 
BA — Bahia 

1 — Salvador 
2 — Bom Jesus da Lapa 
3 — Queimadas 
4 — Bonfim 
3 — Canudos 
6 — Cachoeira de Paulo Afonso 
7 — Custodia 
8 — Santa Luzia 

Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e 1 de Sereno, Minas Gerais. (To- 
tal 24). 

No caso das amostras que incluem mais de uma localidade, foi 
previamente testada a homogeneidade do material. 

Os demais exemplares, procedentes de localidades isoladas 
demais para serem incluidas em uma das amostras principals, e 
em mimero insuficiente para constituirem uma amostra individua- 
lizada — 2 exemplares de Santa Luzia, Paraiba, 3 de Sao Domin- 
gos, Mato Grosso, e 1 de Os Gerais, Bahia — foram comparados 
com as amostras acima, de acordo com a logica de sua situa^o 
geografica. 
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MAPA 3 
1 — Sooretama 
2 —• Santa Leopoldina 
3 — Sereno 
4 — Austin 
5 — Distrito Federal 
6 — Angra dos Reis 
7 — Ilha de Sao Sebastiao 

No que se segue acompanho a orientagao estabelecida em meu 
trabalho sobre Amphisbaena juliginosa (Vanzolini, 1951). Procuro 
definir o padrao de diferenciagao geografica da especie em estudo 
pela analise individual e sinoptica da varia^ao de alguns caracteres 
que se mostraram, na pratica, susceptiveis de determina^ao mais 
ou menos precisa e apresentando diferencia^ao geografica aprecia- 
vel. Esses caracteres estao discriminados ria Tabela 1, a que cabem 
os seguintes reparos: 

1. Sexo 

Embora a sexagem dos exemplares tenha sido feita por inspec- 
9ao da base da cauda, com dissec9ao eventual, prefiro nao apresen- 
tar os resultados, por nao ter neles confian9a absoluta, visto que 
mesmo a dissec9ao da base da cauda pode deixar duvidas, e o exa- 
me das gonadas e impraticavel no material em maos. 

ES — Espirito Santo 
MG — Minas Gerais 
RJ — Rio de Janeiro 
SP — Sao Paulo 
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TABELA 1 
Material examinado 

N." 

353 
354 

408 
457 
457B 
658 
665A 
572 
506 

507 
2325 

338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 

4000 
4001 
4002 
4003 
4004 
4005 
4006 

4007 
4008 
4009 
4010 
4011 
4012 
4013 
4014 
4015 
4016 
4017 
4018 

Localidade Compr. Tuberc. 

Paratba 
Sta. Luzia 
Idem 
Bahia 
Bonfim C1) 
Idem O) 
Idem (i) 
Idem C1) 
Idem O) 
Idem (2) 
Cachoeira de Paulo 
Afonso 
Canudos 
Os Gerais, vale do Rio 
Branco 
Goids 
Piau 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cana Brava 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Barra do Rio S. Do- 
mingos 
Idem 
Idem 
Cana Brava 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

34-f-x 
37+51 

40+x 
38-j-x 
44-j-x 
40+x 
32+x 
46+x 

6-43 
6-46 

6-37 
6-43 
6-38 
6-40 
6-39 
8-63 

Ventr. 

x 
x 

19 
21 
19 
20 
17 
18 

Lam. 

17 
16 

17 
17 
18 
18 
17 
17 

31+40 6-40 22 19 
35+x 6-44 19 20 

41+x 6-45 X 17 

45+x 6-x 23 13 
49+x 7-38 21 14 
38+x 7-42 22 15 
40+x X 13 
45+x 7-x 22 15 
33+x 7-x 24 15 
40+46 21 14 
4I+x 7-37 19 17 
29+40 x-35 23 16 
22+30 7-33 21 16 
24+30 7-37 19 17 
23+28 6-x 20 16 
40+x 8-33 20 16 

38+x 6-37 22 16 
43+x 7-34 22 16 
41+x 7-40 20 17 
34+x 7-x 19 15 
34+49 7-34 19 16 
29+39 7-33 21 17 
35+x x-x X 18 
32+x 7-x 21 17 
28+x 6-39 21 16 
35+x x-x 19 17 
22+x 7-33 20 19 
28+37 7-37 21 16 
33+x 7-36 20 17 

Vilk Nova6"6 ^ Gymnodactylus conspicuus Amaral. Bonfim e a antigi 

no texto) Exemplar aberraTlte- excluido por Amaral da serie tipica (vide not; 
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Nd Localidade Compr. Tub ere. Ventr. Lam. 

4019 Idem 29+34 8-37 20 16 
4020 Idem 26+x 7-36 22 16 
4021 Idem 30+40 6-x 21 15 
4022 Idem 39+x 6-x 20 17 
4023 Idem 26+x 6-38 20 17 
4024 Idem 23+x 6-32 20 18 
4025 Idem 20+x 7-x 21 17 
4026 Idem 25+x 6-37 19 17 
4027 Idem 23+x 7-34 19 17 
4028 Idem 18-j-x 7-x 19 17 
4030 Idem 22+28 7-34 19 18 
4032 Idem 42+x 7-33 22 17 
4033 Idem 22+31 x-x 21 X 

Mato Grosso 
4052 S. Domingos, Rio das 

Mortes 43+x 7-38 21 14 
4053 Idem 43+x 6-x 22 15 
4054 Idem 24+x 6-37 X 15 

Minas Gerais 
4036 Sereno 50+54 8-x 16 16 

Rio de Janeiro 
4037 Austin 47+x 7-75 14 15 
2659 Angra dos Reis 38+x 6-70 14 16 
355 Distrito Federal 23+25 7-73 14 X 
356 Idem 54+68 7-67 15 16 
508 Idem 35+38 7-71 14 15 
509 Idem 33+x 7-70 15 14 
*(3) Idem 53+x 6-75 16 15 
♦ (3) Idem 20+23 7-67 14 14 

Sao Paulo 
336 Ilha de S. Sebastiao 55+65 7-75 15 15 
337 Idem 36+45 7-72 14 15 

3042 Idem (4) 50+65 7-64 15 14 
3043 Idem (4) 56+x 7-67 15 16 
3044 Idem (4) 55-1-x 6-73 15 16 
3045 Idem (4) 53+x 6-69 15 14 
3046 Idem (4) 50+x 6-67 15 15 
3047 Idem (4) 50+55 7-x 13 12 
3048 Idem (4) 48+x 7-74 14 16 
3049 Idem (4) 46+58 7-74 15 14 
3050 Idem (4) 42+x 7-69 14 16 
3051 Idem (4) 40+45 7-75 14 14 
3052 Idem (4) 34+x 7-78 14 15 
3053 Idem (4) 26+26 7-68 14 15 
3054 Idem 48+60 6-69 15 13 

(3) Exemplares nao numerados do Museu Nacional, Rio de Janeiro. 
(4) Serie tipica do Gonatodes helgae Amaral. Vide nota no texto sobre a 

numeragao desta serie. 
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2. COMPRIMENTO 

Medido na face ventral, com regua, ate o milfmetro mais pro- 
ximo. Os numeros apresentados representam o comprimento do 
corpo (da ponta do focinho a fenda anal) mais o comprimento da 
cauda (fenda anal a ponta Integra). 

3. Fileiras de tuberculos 

Representa o numero de fileiras de tuberculos em cada hemi- 
dorso. As fileiras externas sao as vezes um tanto irregulares, o que 
introduz na contagem um elemento subjetivo, na verdade bem pouco 
importante. Nao encontrei nenhum caso claro de assimetria neste 
caracter. 

4. Tuberculos da fileira para-mediana 

Chamo de fileira para-mediana a mais medial de cada hemi- 
dorso. Ha certa dificuldade em definir pontos de reparo para esta 
contagem. A fileira para-mediana inicia-se na regiao parieto-ocipital 
(Estampa 1, figs. 1 e 2); comecei sempre minhas contagens no pon- 
to em que os tuberculos comegam a se apresentar organizados em 
fileiras longitudinals regulares, utilizando um ou outro lado indife- 
rentemente. Contagens sucessivas no mesmo exemplar e mesmo lado 
podem acusar diferengas ate de 3 tuberculos; a mesma diferen^a 
se nota em contagens contra-laterais. O ponto de referencia para o 
limite posterior das contagens foi tornado sobre a transversal da 
margem posterior das coxas; esta escolha nao introduz causa de 
erro apreciavel. Irregularidades dignas de nota no trajeto das filei- 
ras, raramente presentes, nunca se apresentaram dos dois lados; 
assim deste fator nao decorrem erros dignos de nota. 

5. ESCAMAS VENTRA1S 

Foi contado o numero de fileiras longitudinais e ventrais a 
meio corpo incluindo as escamas laterals extremas, menores, mas 
bem distintas dos granules dorsais. Estas contagens sao sujeitas a 
muito pequena margem de erro. 

6. LAMELAS DO 4.<? ARTELHO 

O numero de lamelas ventrais do 4,9 artelho e, na realidade, 
a soma de duas quantidades distintas; a) o numero de lamelas das 
falanges basais (mais largas e longas) e b) das falanges distais 
(curtas e comprimidas). A maior causa de erro nesta contagem re- 
side na morfologia variavel das lamelas da base do dedo, que se 
apresentam em alguns exemplares divididas em escamas pequenas; 
iniciei sempre a contagem na primeira lamela Integra, tomando um 
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ou outro pe indiferentemente, preferindo aquele que, por razoes de 
posigao ou preserva^ao, se prestasse melhor a contagem. 

7. Exemplares descartados 

Toda a yez que algum defeito do tegumento impediu uma con- 
tagem inequivoca (dentro dos limites de precisao acima descritos), 
o exemplar foi excluido de consideragao com referenda ao caracter 
prejudicado, Isto explica porque o total de exemplares estudados 
varia de caso para caso. 

8. NUMERAQAO DA SER1E TIPICA DE GONATODES HELGAE 

Os exemplares que serviram ao dr. Afranio do Amaral para a 
descri^ao de Gonatodes helgae receberam de suas maos, por um 
engano, numeros referentes ao catalog© de ofldios e nao de lagartos. 
Por isso foi necessario tornar a numera-los, conservando, porem, a 
seriafao estabelecida pelo dr. Amaral. 

IV — DIFERENCIAgAO GEOGRAFICA; CARACTERES INDIVIDUAIS 

Nas tabelas, graficos e notas que se seguem analiso em sepa- 
rado a varia^ao geografica de cada um dos caracteres em estudo. 

TABELA 2 
Fileiras longitudinals de tnberculos dorsals 

' Distribuigdo de frequencias 
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6 6 7 1 2 1 8 2 

7 17 — — — 4 18 1 

8 1 — — — — 2 — 

Total 24 7 1 2 5 28 3 

1 — Numero de fileiras de tuberculos (Tabelas 2 e 3) — No 
que diz respeito a este caracter, a amostra Bahia difere significan- 
temente de todas as outras, que nao diferem entre si. Os exempla- 
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TABELA 3 
Fileiras longitudinals de tuberculos dorsals 

Resultados do test de t para diferengas entre medias 

Sul Bahia Piau C. Brava 

29 27 50 

Sul   4,112 0 0 

+ i—I l—l 

29 10 33 j 

Bahia 4,112   4,800 3,680 

+ + + i 

27 10 31 

Piau 0 4,800   0 

i—I + l—l 

50 33 31 

C. Brava 0 3,680 0   

i—i + l—i 

Em cada quadrado — Graus de liberdade 
t 
significancia; + significante (P<0,05) 

|—i nao significante (P^O.OS) 

res de Santa Luzia coincidem exatamente com os da Bahia. A sig- 
nificancia dessas diferengas foi avaliada pelo test de t. 

2 — Numero de tuberculos em uma fileira para-mediana (Ta- 
bela 4, Grafico 1) — O estudo de variagao geografica deste carac- 
ter e um tanto prejudicado pela ocorrencia de nitida bimodalidade 
nas duas amostras maiores. Dada a grande dificuldade em sexar os 
exemplares, nao me e possivel esclarecer o papel do dimorfismo 
sexual na determinagao dessa bimodalidade. No caso da amostra 
"Sul", porem, em que a sexagem se revela relativamente mais facil, 
a comparagao de exemplares indubitavelmente masculines e femi- 
ninos parece indicar que nao se trata de dimorfismo sexual. 

Mesmo sem tratamento estatistico, e perfeitamente obvio que o 
material em maos se divide em 3 grupos: 
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TABELA 4 
Tuberculos em uma fHeir a para-mediana 

Distribuigdo de frequencias 
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32 I 
33 5 
34 4 
35 1 
36 2 
37 1 6 1 
38 1 1 1 1 
39 1 — 1 
40 2 — 1 
41 — — 
42 — — 
43 1 1 1 
44 I — 
45 1 — 
46 1 
47 
48 

" 62 ' 
63 
64 1 
65 — 
66 — 
67 4 
68 I 
69 3 
70 2 
71 1 
72 1 
73 2 
74 2 
75 4 
76 — 
77 — 
78 1 

Total 22 7 1 2 2 22 
2 
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a) Amostra "Sul", extremamente afastada das demais; 
b) Amostras "Bahia" e "Piau", mais os exemplares de Os 

Gerais e Santa Luzia; 
c) Amostra "Cana Brava", mais os exemplares do Rio das 

Mortes. 
As diferengas entre esses grupos sao tao evidentes que dispen- 

sam tratamento estatistico. 

U S. OOMINGOS © 

1111 M 111 
"CANA BRAVA" 

J "PIAU" 

STA LUZIA 

X OS GERAIS 

I I I I U "BAHIA" 

'SOL" I ll I I I I 
J I I  

S5 40 45 50 55 60 65 70 76 
7UBERC0L0S 

Grafico 1 — Distribuigao de frequencias do numero de tuberculos em uma 
fileira para-mediana no material examinado. 

3 — Numero de fiteiras longitudinals de escamas ventrais — 
(Tabelas 5 e 6, Grafico 2). 

Neste caracter evidenciam-se 3 grupos: 
a) Amostra "Sul", bem destacada. 
b) Amostra "Piau". 
c) O restante do material: amostras "Bahia" e "Cana Brava", 

mais os exemplares avulsos, menos o de Os Gerais, em que o carac- 
ter nao pode ser contado. 

4 — Numero de lamelas ventrais do 4.9 artelho (Tabelas 7 e 8, 
Grafico 3) — Na variagao deste caracter (diferen9as avaliadas pelo 
test de t) podemos considerar 3 grupos: 

a) Amostras "Sul" e "Piau", mais os exemplares de Sao Do- 
mingos; 

b) Amostra "Bahia"; 
c) Amostra "Cana Brava". 
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TABELA 5 
Fileiras longitudinals de escamas ventrais 

Distribuigdo de frequencias 

CO AMOSTRAS 
c3 u •a 
a CO N .-3 > = 
> 

as: CO B 
c-r» 

13 1 
14 11 
15 10 
16 1 
17 1 
18 
19 3 9 
20 1 9 
21 1 2 8 1 
22 1 2 4 1 
23 1 1 
24 1 

Total 23 7 6 31 2 

TABELA 6 
Fileiras longitudinals de escamas ventrais 

Resultados do test de t 

Sul Bahia Piau Cana 
Brava 

28 27 12 
Sul   12,495 21,406 22,272 

+ + + 

28 11 36 
Bahia 12,495   3,250 1,386 

+ + 1—l 

27 11 35 
Piau 21,406 3,250   3,819 

+ + + 

52 36 35 
C. Brava 22,272 1,386 3,819   

+ l—i + 

Em cada quadrado: Grans de liberdade Significancia de t 
+ = P<0,03 
|_| = P>0,05 
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Grafico 2 — Distribuigao de frequencias do numero de fileiras longi- 
tudinals de escamas ventrais do material examinado. 

Os exemplares de Sta. Luzia e Os Gerais encontram-se em 
posi^ao dubia. 

5 — Comprimento caudal relativo (Tabelas 9 e 10, Grafico 4) 
— Apenas duas amostras ("Sul" e "Cana Brava") permitem a gra- 
dua^ao de retas de regressao do comprimento caudal sobre o com- 
primento corporal. Ambas as amostras se prestam a gradua^ao de 
retas de adapta^ao excelente (Tabela 11). 

Comparadas essas retas pelo metodo de Klauber (1938), no- 
tam-se diferen^as significantes nos comprimentos caudais das duas 
formas calculados para os comprimentos corporais de 20 e 35 mm. 
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TABELA 7 

Lamelas ventrais do 4.9 artelho 
Distribuigdo de frequencias 
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12 I 
13 1 2 
14 6 2 1 
15 8 3 2 2 
16 7 1 11 
17 3 1 I 13 
18 3 3 
19 — 1 
20 1 

Total 23 7 2 1 7 30 3 

Os restantes exemplares de cauda Integra, levados ao mesmo 
grafico, assim se apresentam: a) o unico exemplar da amostra Bahia 
cai exatamente sobre a reta "Cana Brava"; b) o mesmo se da com 
um exemplar de Sta. Luzia; c) o unico de Piau cai proximo a (e li- 
geiramente abaixo de) a reta "Sul". 

6 — Colorido — O colorido dorsal varia muito nas amostras 
em maos. 

A amostra "Sul" (Estampa 2, fig, 1) tern um padrao todo seu, 
que se caracteriza pela presen^a de marmorea^oes negras no dorso 
e de um colar sucal em forma de U, negro, marginado ou nao de 
branco; esse padrao vai descrito mais detidamente abaixo sob a 
rubrica "Gyninodadylus geckoides darwinii". 

No restante do material ha dois tipos extremes de colorido: 
No primeiro tipo (colorido "liso") (Estampa 1, fig. 1 e 5; Es- 

tampa 2, fig. 2) o colorido dorsal e uniforme, castanho escuro em 
exemplares recentes, tendendo para o castanho acinzentado em ma- 
terial antigo. O tipo oposto "(ocelos perfeitos") mostra ocelos ne- 
gros mais ou menos perfeitos (geralmente de margem posterior in- 
completa), com centro branco, dispostos em fileiras longitudinais 
mais ou menos regulares (Estampa 2, fig. 3). 
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TABELA 8 

Lamelas do 4.° artelho 
Resultados do test de t para diferengas entre medias 

Sul Bahia Piau 
Cana 
Brava 

28 28 51 

Sul   6,696 1,561 7,068 

+ t—1 + 

28 12 35 

Bahia 6,696   7,182 3,108 

+ + + 

28 12 35 

Piau 1,561 7,182   6,968 

l—1 + + 

51 35 35 

C. Brava 7,068 3,108 6,968   

+ + + 

Dentro de cada quadrado: Graus de liberdade 

significancia; + significante (P<0,05) 
|—| significante (P >0,03) 

A transigao entre esses dois extremos se faz pelos seguintes 
estagios: 

a) aparecimento de marmoreagoes negras no dorso (colorido 
"marmoreado"); 

b) aparecimento de manchas brancas adjacentes ou nao a 
segmentos curvos dessas marmoreagoes, Formam-se assim ocelos 
imperfeitos, principalmente nos lados do pesco^o e regioes esca- 
pulares, e intraescapular ("ocelos imperfeitos"). 

A distribui^ao dessas modalidades de colorido (que podemos 
chamar, nao muito precisa, porem convenientemente, "fases") nas 
varias amostras nao e uniforme. 

Nos exemplares antigos da amostra "Bahia" (os tipos de 
conspicuus) ha marmoreagoes grosseiras em alguns exemplares; 
estes estao tao descorados, porem, que quer-me parecer que essas 
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Grafico 3 — Distribuiqao de frequencias do numero de 
lamelas ventrais do 4.' artelho no material examinado. 

marmoreaQoes sao apenas restos da cor castanha fundamental que 
resistiram mais a luz que as regioes vizinhas. Dois exemplares desta 
amostra sao completamente lisos em cor. Dos exemplares baianos 
recentes, um e liso e o outro marmoreado. Um dos exemplares de 
Santa Luzia e liso, o outro marmoreado. 

Os exemplares da amostra "Piau" sao todos ocelados, alguns 
mais intensamente que os outros. O exemplar de Os Gerais e os 
tres de Rio das Mortes concordam com esta amostra. 
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TABELA 9 
Comprimento caudal x comprimento corporal 

Exposigdo da reta de regressdo 

Amostra Equagao F N 

Sul 

C. Brava 

y' — I,30x—4.95-4-3.64 

y' =' 1,5 Ix—4,94+2,30 

257,604 

72,604 

11 

6 

F =i Varianga devida a regressao varianQa residual. 
N =i numero de pares de valores 

TABELA 10 

Comprimento caudal x Comprimento corporal 
Diferengas entre as retas, metodo de Klauber (1938) 

Compr. padrao Amostra y' t N Sign. 

Sul 21,1 
20 mm. 6,636 20 + C. Brava 25,3 

Sul 40,6 
35 mm. 6,059 20 + C. Brava 47,9 

y' = Comprimento caudal calculado para o correspondente comprimento cor- 
poral padrao. 

t = para diferenga entre medias entre cada par de y'. 
N — graus de liberdade 
Sign. = significancia de t (-f-= P<0,05; |—i P>0,05) 

A amostra "Cana Brava" apresenta 17 exemplares com ocelos, 
dos quais somente 3 ou 4 com ocelos perfeitos, e 13 sem ocelos, dos 
quais outros 3 ou 4 de colorido liso. Predominam nesta amostra os 
exemplares com forte marmoreado ou com ocelos imperfeitos no pes- 
cogo, nuca e espaduas. 

Podemos, portanto, grupar o material em grupos: 
a) Amostra "Sul", com seu padrao caracten'stico. 
b) Amostra "Piau", mais os exemplares de Mato Grosso e Os 

Gerais, completamente ocelados. 
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TABELA 11 
Comparagdo sindptica entre todas as amostras 

Sul 
F T V L R C 

Bahia 
F T V L R C 

Piau 
F T V L R C 

C. Brava 
F T V L R C 

Sul 

Bahia 

Piau 

C. Brava 

+ ++ +(+) + 

-++ 

 h+ + + + 

+ + + + (+) + 

+ -+ +(+) + 

h "i—h (—) + 

-++ -(-) + 

-| f- + (+) + 

-++ +(+) + 

-++ + + + 

+ + - +(-) + 

 h + + (+) + 

F — Fileiras de tuberculos + diferenga significante 
T — Tuberculos para-medianos — diferenga nao significante 
V — Fileiras de ventrais ( ) indica que o resultado e apenas provavel 
L — Lamelas do 4.' artelho 
R — Comprimento caudal relative 
C — Colorido 

c) Amostra -"Bahia", mais o material de Santa Luzia, com 
colorido liso ou marmoreado, mas sem ocelos. 

d) Amostra "Cana Brava", apresentando mistura dos tipos 
bee. 

7 — Variagdo ontogenetica — Procurei verificar, nas duas 
amostras maiores ("Cana Brava" e "Sul") a possivel existencia de 
varia9ao ontogenetica nos caracteres estudados. Essa varia^ao po- 
deria ser de dois tipos: 

a) existencia nos jovens de modalidades inexistentes nos 
adultos, o que implicaria em valor seletivo do caracter em questao; 

b) existencia nos adultos de modalidades inexistentes nos jo- 
vens, ou seja, modificagao de caracteres juvenis com a idade. 

Para nenhum dos caracteres estudados, inclusive o padrao de 
colorido, foi encontrada variagao ontogenetica. 

8 — Correlagdo entre caracteres — Tambem nas amostras 
"Cana Brava" e "Sul" procurei correlates entre pares de caracte- 
res. Em nenhum caso foram obtidos coeficientes de correla^ao sig- 
nificantes. 

No caso da amostra "Cana Brava", que apresenta enorme va- 
riabilidade de colorido, procurei verificar se haveria associate en- 
tre tipo de colorido e os demais caracteres estudados. 

Para isso, dividi a amostra em duas sub-amostras, "0" (com 
ocelos) e "N" (sem ocelos), comparando as medias dessas sub- 
amostras. 

Encontrei diferenga significativa no caso das ventrais, em que 
"0" tern media 19,8 ± 0,25 (16 exemplares) e "N" 20,8 zt 0,33 
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Grafico 4 — Regressao linear do comprimento caudal sobre o comprimento 
corporal. 

(13 exemplares). 0 valor de t no caso e 2,530, com 27 graus de li- 
berdade, P entre 0,02 e 0,01. 

Comparando depois "0" e "N" as amostras "Piau" e "Bahia" 
(uma com 100% de ocelos, outra com 0, respectivamente) verifi- 
quei que "O" afasta-se de "Piau" e aproxima-se de "Bahia", ao 
passo que "N" faz o contrario. A diferen^a entre "O" e "Piau" e 
altamente significante (t =l 8,202, n = 20, P muito menor que 
0,001); a diferencia entre "N" e "Piau", ainda que significante 
(t = 2,464, n — 17, P entre 0,05 e 0,02) e bem menos marcada. 
Por outro lado, a diferen^a entre "O" e Bahia e extremamente dimi- 
nuta; ja entre "N" e "Bahia" aproxima-se do nivel de significancia, 
sem alcan^a-Io, porem {t = 1,932, n 18, P entre 0,1 e 0,05). 



25-VIII-1953 — P. E. Vanzolini — Gymnodflctylus Geckoides 245 

V — DIFERENCIAQAO GEOGRAFICA: SINOPSE 

Uma. simples inspec^ao da Tabela 11 e dos Graficos 5 a 10 
mostra a complexidade do padrao de diferenciagao da especie em 
estudo. 

Nota-se, em primeiro lugar, a grande diversifica^ao do mate- 
rial estudado: nao ha um unico par de amostras que coincida em 
todos os caracteres. Mais ainda: nao ha correla^ao entre os diver- 
sos caracteres, nem dentro das amostras, nem entre amostras. A 
este respeito e interessante notar o que sucede com as sub-amostras 
"O" (exemplares com ocelos) e "N" (exemplares sem ocelos) da 
amostra "Cana Brava": a "0" aproxima-se mais (em numero de 
ventrais) das amostras nao oceladas que das oceladas, e a "N" 
cxatamente o contrario. 

Ao contrario do que possa parecer, creio que esse padrao com- 
plexo e antes a regra que a excefao, principalmente quando se trata 
de especies sul-americanas de ampla area de distribuigao. No caso 
vertente essa fei^ao assume maior importancia por ser a area de 
distribui^ao da especie (com excegao do territorio da amostra "Sul") 
ocupada por forma?6es xerofiticas (cerrados e caatingas) pratica- 
mente continuas. As unicas barreiras ecologicas — de valor ainda 
nao passivel de estimagao — sao serras baixas e rios, com suas 
florestas ciliares. 

De um modo geral, pode-se resumir da seguinte maneira a dife- 
rencia^ao geografica desta especie: 

1 — A amostra "Sul" difere de todas as outras em colorido, 
numero de tuberculos em uma fileira para-mediana, e numero de fi- 
leiras longitudinais de escamas ventrais. Nestes dois ultimos carac- 
teres nao ha sobreposi^ao de distribui^oes, ficando o limite inferior 
da "Sul" bem acima do superior das demais. Tambem o colorido da 
"Sul" e constante, sendo o padrao proprio e exclusive. 

Nos demais caracteres, o numero de fileiras de tuberculos con- 
corda com o das demais amostras, menos "Bahia". No comprimen- 
to caudal relativo e numero de lamelas ha acordo com "Piau" e di- 
vergencia com o resto. 

2 — A amostra "Bahia" mostra-se estatisticamente bem indivi- 
dualizada, principalmente no que diz respeito ao colorido e numero 
de fileiras de tuberculos. Em ambos estes caracteres, embora nao 
havendo modalidades exclusivas a amostra "Bahia", mas apenas 
diferengas estatisticas, a amostra em questao apresenta valores ex- 
tremes, ou seja, 100% de exemplares sem ocelos e com 6 fileiras de 
tuberculos. Tambem nos demais caracteres a amostra e bem indi- 
vidualizada, com exce9ao do numero de tuberculos, em que concor- 
da com "Piau", de ventrais, com "Cana Brava" e, possivelmente, 
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Graficos 5 a 10 - Concordancia (linhas simples) e discordancia (linhas cortadas) 
entre as amostras do interior. — Grafico 11 - Sumario dos dados apresentados 
nos Graficos 5 a 10. As fragoes representam o numero de diferengas significantes 
sobre o numero de diferengas nao significantes (discordancias/concordancias). 
CL - Santa Luzia; P - "Piau"; SD - Sao Domingos; CB - "Cana Brava"; 

B - "Bahia". 

comprimento caudal, em que tambem concordaria com "Cana 
Brava". 



25-VIII-1953 — P. E. Vanzolini — Gymnodactylus Geckoides 247 

Aqui e necessario considerar o caso do exemplar DZ 572, co- 
lecionado na mesma epoca e localidade que a serie tipica de G. cons- 
picuus Amaral (que constitui o nucleo da amostra "Bahia"), porem 
nela nao incluido por Amaral. Esse exemplar e muito aberrante em 
mimero de fileiras de tuberculos e de tuberculos numa fileira para- 
mediana, ao passo que o resto da amostra e extremamente homo- 
geneo nesses caracteres; diflcil se torna avaliar se se trata de um 
exemplar extremo da distribui9ao real ou de um verdadeiro aberran- 
te. No presente contexto prefiro exclul-lo da analise, sem perder 
de vista, contudo, a possibilidade de que mais material venha a 
mostrar que estou errado, e que o conceito estatistico desta amostra 
deveria ter sido mais amplo. 

3 — As amostras "Piau" e "Cana Brava" se aproximam pela 
presen9a de exemplares ocelados, ausentes nas amostras "Sul" e 
"Bahia". As propor^oes de exemplares ocelados sao, contudo, sig- 
nificantemente diferentes nas duas amostras. 

Aparte isso, essas duas amostras diferem em todos os caracte- 
res, menos no numero de fileiras de tuberculos. Por outro lado, a 
"Piau" concorda com a "Bahia" em numero de tuberculos para- 
medianos e com a "Sul" (com que, evidentemente nao pode apresen- 
tar continuidade fisica) em numero de fileiras de tuberculos, lame- 
las do 4.° artelho e, possivelmente, comprimento caudal. 

A "Cana Brava" e bastante diferente das demais, concordando 
com a "Sul" e "Piau" em numero de fileiras (caracter em que so a 
"Bahia" aberra), com a "Bahia" em numero de ventrais e possi- 
velmente, com a mesma "Bahia" em comprimento caudal. 

4 — Os exemplares de Sao Domingos aproximam-se da "Cana 
Brava" em numero de tuberculos, mas diferem no de lamelas. Exa- 
tamente inversa e sua rela^ao com a amostra "Piau". 

5 — Os exemplares de Sta. Luzia acompanham bem os da 
"Bahia". 

6 — O de Os Gerais parece tambem pender para o lado de 
"Cana Brava" e "Piau", mas a sua situagao nao e bem clara. 

VI — DIFERENCIAQAO GEOGRAFICA: DIVISAO RACIAL 

Se dermos, como frequentemente se da, valor complete e ime- 
diato a diferen^as estatisticas, teriamos motivos para conceituar 
4 ragas (subespecies), representadas pelas 4 amostras estudadas. 
A meu ver, porem, a simples constata^ao dessas diferen^ss nao e 
suficiente para que se atribuam nomes subespecificos as diversas 
amostras. Penso que nao se deva dar nomes a ra^ss sem que. 

a) o padrao de diferenciagao geografica esteja suficientemen- 
te esclarecido; 
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b) as ragas propostas apresentem certa homogeneidade den- 
tro de uma regiao definida, nas margens das quais a ra?a apresente 
intergradagao com as ra^as vizinhas; 

c) as diferengas encontradas sejam, em numero e magnitu- 
de, de molde a permitir identificagao relativamente segura de exem- 
plares isolados, seja por meio de caracteres exclusivos, seja pela 
consideragao conjunta de distribui^oes de frequencias. 

De outro modo, corre-se o risco de dar nomes subespecificos 
a elementos de clines ou mesmo a populates intergradantes, ou 
ainda a ra^as somente identificaveis com base em amostras rela- 
tivamente grandes. 

Este ultimo inconveniente pode nao parecer tao grande do 
ponto de vista teorico. £ precise, porem, notar que nem sempre a 
presenga de diferenciagao geografica implica necessariamente na 
ado^ao de nomes subespecificos; no caso de estar-se em presen^a 
de um cline, ou de micro-ra^as, por exemplo, nao ha conveniencia 
na ado^ao da nomenclatura trinominal. Alias, nem seria possivel 
resumir padroes complexes de variagao por meio de esquemas no- 
menclaturais forgosamente limitados. Parece-me justo e razoavel 
que nomes sejam dados quando a sua aplicagao seja viavel em 
condi?6es usuais de museu. 

A aplica^ao desses conceitos ao caso vertente leva-me a se- 
guinte conduta: 

1. A amostra "Sur' representa, sem a menor duvida, uma 
subespecie distinta, facilmente identificavel, homogenea dentro da 
area representada. Por outro lado, nao se conhecem intergradantes 
entre esta ra^a meridional e o resto da especie. Nos dois principals 
caracteres diferenciais nao ha sobreposi^ao de distribuigoes. Mesmo 
na ausencia desse requisite, prefiro considerar esta amostra como 
representando uma raga e nao uma especie distinta, visto que: 

a) sao formas muito semelhantes e 
b) alopatricas; 
c) as areas conhecidas de distribuigao sao nitidamente con- 

trastantes (vide infra) em fisiografia, vegeta^ao e clima; 
d) essas areas sao bastante proximas, nao ocorrendo entre elas 

nenhuma faixa de territorio que se possa prever seja ecologicamente 
inadequada para a especie. 

A provavel area de intergradagao ainda nao esta representada 
em cole^oes. Penso que se possa prever com certa seguran(;a que a 
exploragao dessa zona venha a evidenciar a existencia de inter- 
gradantes entre essas populagoes costeiras meridionais e as mais 
setentrionais e interiores. 

2. A amostra "Bahia" tambem pode ser considerada como 
representando uma segunda ra^a, a qual pertenceriam os exem- 
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plares de Santa Luzia — ra^a caracten'stica, portanto, do nordeste 
seco do Brasil. 

As diferengas entre esta amostra e as restantes sao nitidas do 
ponto de vista estatistico, e a considera^ao conjunta dos varios ca- 
racteres estudados deve tornar bastante facil a identifica^ao de 
exemplares avulsos. Naturalmente, nao se deve perder de vista o co- 
mentado a respeito do exemplar DZ 572. 

For outro lado, a situagao e extensao do seu territorio tornam 
pouco provavel que se esteja em presen9a de urn amostra de inter- 
gradantes. 

Mesmo assim, nao e dificil que a descoberta de mais material 
venha alterar o conceito desta raga aqui estabelecido. 

3. Essa mesma questao de territorio torna muito dificil a 
situagao das amostras do interior de Goiaz e Mato Grosso. Nao ha 
duvida de que ha diferen9as nitidas entre as amostras "Piau" e 
"Cana Brava". No entanto, essas duas unicas localidades, com o 
auxilio de tres parcos exemplares do Rio das Mortes, nao sao sufi- 
cientes para definir urn padrao de diferencia9ao na imensa area de 
cerrados do Brasil Central. For isso, ate que se consiga material elu- 
cidativo, proponho que as popula96es centrais do Brasil sejam pro- 
visoriamente englobadas sob urn unico nome subespecifico, sem per- 
der de vista que se trata de um expediente adotado a falta de me- 
Ihor e com a unica finalidade de nao introduzir confusao em estudos 
futures pela ado9ao de hipoteses nao passiveis de exame critico. 

A esta ra9a deve-se filiar o exemplo unico de Os Gerais. 

vn — atribuicao de nomes 

Tendo assim chegado a conceitua9ao de tres ra9as de Gymno- 
dactylus geckoides, passo a examinar a sua situa9ao nomenclatural. 

1. Gymnodactylus geckoides Spix, 1825 

Procurei obter do Prof. Lorenz Muller, de Munich, dados sobre 
o tipo de Spix, Aquele saudoso herpetologista, com sua costumeira 
gentileza, fez tudo ao seu alcance para localizar o exemplar em 
questao; chegou, porem, a conclusao que e praticamente certo que 
se tenha perdido o tipo de geckoides durante os bombardeios de 
Munich ("besteht kaum Aussicht, das das Typ-Exemplar von Gym- 
nodactylus geckoides von der Vernichtung verschont geblieben ist"). 

Dessa maneira, os unicos elementos de que dispomos para a 
elucida9ao de status desta forma sao aqueles fornecidos pela des- 
cri9ao original de Spix. 

Esta reza: 
"Fuscus, nigro non fasciatus; dorso supra longitudinaliter 

verrucoso-aculeato; cauda non verrucosa; squamis abdominalibus 
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piscinis sive scincoideis; naribus anticis, scutellatis... Corpus exi- 
guum, supra fusco-nigricans, immaculatum, subtus brunneum; caput 
breve, tenerrime granulosum; dorsum utrinque seriebus 6 longitudi- 
nalibus aculeorum verrucosorum trigonorum munitum; cauda non 
verrucosa,mgro fulvoque fasciata; abdomen uti in Scinco imbricato- 
squamosum; digiti omnes breves, liberi, cylindrici, non fimbriati. 
Longitude corporis 3 3/4, caudae 2. 

Habitat in confinibus Bahiae." 
Apenas tres elementos desta descri^ao sao de utilidade para 

nos: a) a localidade tipo; b) o colorido; c) o numero de fileiras 
de tuberculos dorsais. 
Localidade tipo 

A men^ao de Spix e, infelizmente, pouco precisa, e admite va- 
rias interpreta^oes. 

A expressao "confinibus Bahiae" admite tres interpreta^oes: 
a) Confins (limites) do Estado da Bahia; b) vizinhanga do Estado 
da Bahia; c) vizinhan^a da cidade da Bahia (Salvador). 

Procurando, nas obras de Spix e Martius, evidencia interna 
que permita decidir entre essas tres interpreta^oes, verifiquei que: 

1 — O relatorio da viagem de Spix e Martius, nao contem 
dado nenhum de utilidade, 

2 — Nas obras zoologicas de Spix a expressao "Bahiae" (p. ex. 
"sylvis Bahiae", "interioris Bahiae"), desacompanhada das indica- 
goes "urbs" ou "provincia", refere-se consistentemente ao Estado e 
nao a cidade. 

3 — Nas obras zoologicas de Spix "confinibus Bahiae" e usa- 
do para Agama cyclurus (— Tropidurus torquatus), forma de dis- 
tribuigao tao vasta que nao permite inferencia alguma. 

4 — A expressao analoga "confinibus Parae" e usada para 
Anolis violaceus {—A. punctatus) e Loxia brevirostris (— Sporo- 
phila b. bouvreuil). A primeira mengao nao e decisiva, mas a se- 
gunda (para a qual me chamou a atengao o dr. O. Pinto) e perti- 
nente a uma forma cuja distribuigao (Pinto, 1944: 626-27) indica 
referir-se a expressao as vizinhangas da cidade do Para (Belem). 

Diante da contradigao entre os items 2 e 4, prefiro dar mais 
peso a analogia e considerar "confinibus Bahiae" como "arredores 
da cidade do Salvador", que fica assim firmada como localidade 
tipo da ra?a geckoides geckoides. Alias, e de notar que a caatinga, 
habitat favorito de geckoides no norte da Bahia, aproxima-se bas- 
tante da cidade do Salvador. 

Na falta de topotipos de g. geckoides, sou for^ado a verificar 
a propriedade desta escolha comparando o material geograficamente 
mais proximo aos dados da descri?ao de Spix. 
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O colorido "fuscus, nigro non fasciatus", encontra-se na amos- 
tra "Bahia". Portanto, aqui a adequa^ao e boa. 

No numero de fileiras de tuberculos, 6, tambem a concordan- 
cia e satisfatoria. 

Por essas razoes, fica aqui conceituada a subespecie Gymno- 
dactylus g. geckoides como a raga que ocorre, pelo menos, das vizi- 
nhanQas do Salvador ate o sertao do norte da Paraiba. 

2 — Gymnodactylus conspicuus Amaral, 1932. 

De acordo com o acima discutido, o Gymnodactylus conspicuus 
Amaral vem a se revelar urn sinonimo de g. geckoides. Alias, quan- 
do Amaral descreveu a especie, julgando-a diferente de geckoides, 
nao estava na realidade comparando seu material com a forma de 
Spix, mas sim com a descri^ao dela apresentada por Boulenger, a 
qual se aplica a raga meridional e nao a geckoides tipico, bahiano, 
(Vide infra). 

Na ausencia de topotipos de g. geckoides, tomo a serie tipica 
de Amaral como representando a raga. Isto, naturalmente, fica su- 
jeito a revisao no caso de aparecerem diferengas entre eventuais to- 
potipos e o material em maos. 

3 — Cubinia darwinii Gray, 1845 

Esta forma foi descrita por Gray nas "adigdes e corregoes" ao 
seu Catalogo de 1845. Sobre a procedencia dos exemplares trans- 
crevo urn trecho de uma carta de Miss Alice G. C. Grandison, do 
Museu Britanico, que teve a gentileza de examinar os tipos: "Accor- 
ding to manuscript in Gray's catalogue the two specimens were 
presented by Charles Darwin and were collected at two different lo- 
calities a) Bahia b) Rio Janeiro. Later, however, in Boulenger's 
catalogue the two are entered as a-b Hgr Bahia or Rio Janeiro and 
are bottled together without any means of linking the localities with 
the specimens." 

Um dos tipos encontra-se em mau estado, e nao poude ser exa- 
minado por Miss Grandison. Os dados do outro exemplar sao os 
seguintes: fileiras de tuberculos, 7; tuberculos em uma fileira para- 
mediana, 64 a esquerda e 65 a direita; fileiras de ventrais, 16. Esses 
dados meristicos mostram que o exemplar em questao cabe naquela 
amostra que denominei "Sul". A fotografia que Miss Grandison ge- 
nerosamente enviou mostra um padrao de colorido (alias muito bem 
descrito por Boulenger no Catalogo) em tudo semelhante ao dos 
exemplares da costa meridional. Por isso, nao tenho duvida em apli- 
car aos lagartos do genero Gymnodactylus que ocorrem do Espirito 
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Santo a Sao Paulo o nome geckoides darwinii, restringindo ao Dis- 
trito Federal (o "Rio Janeiro" de Darwin) a localidade tipo. 

4 — Gymnodactylus girardi Steindachner, 1869 

G. girardi foi descrito com base em urn exemplar de localidade 
desconhecida, colecionado pelo pessoal da fragata "Novara". Desde 
que os geologos da "Novara" executaram trabalhos extensos nos 
arredores do Rio de Janeiro, e plausivel que ai tenham sido colecio- 
nados os dois exemplares descritos por Steindachner, Tanto a des- 
cri^ao quanto a figura 3 de Steindachner, ambas excelentes, deixam 
fora de duvida que Boulenger estava certo ao reduzir esta forma a 
sinonimia de geckoides, tal como a entendia, ou seja, de darwinii. 

5 — Gonatodes helgae Amaral, 1950 

A situagao de G. helgae ja foi por mim brevemente discutida 
(Vanzolini, 1953). O exame, que posteriormente fiz, da serie tipica, 
confirma plenamente a conclusao de que se trata de um estrito sino- 
nimo de G. geckoides darwinii. 

6 — Gymnodactylus amarali Barbour, 1925 

Esta especie foi descrita do Piaui. Caracteriza-se principal- 
mente pela presenga de ocelos no colorido dorsal e lateral, 

0 colega Benjamin Shreve, do Museum of Comparative Zoolo- 
gy, Harvard University, a quern devo numerosas gentilezas seme- 
Ihantes, teve a bondade de examinar o tipo, cujos caracteres meris- 
ticos sao: a) Fileiras de tuberculos: 7; b) Tuberculos em uma fileira 
para-mediana: aproximadamente 37 (tegumento danificado); c) 
Fileiras de ventrais: 20; d) Pamelas do 4.° artelho: 16. O compri- 
mento corporal e 37 mm; cauda mutilada. 

Proponho que se reuna sob este nome o material reconhecida- 
mente heterogeneo que ocupa o quadrilatero de cantos Santa Filo- 
mena, Piau, Sao Domingos e Cana Brava. 

Desta forma, penso que a situagao taxonomica de Gymnodacty- 
lus geckoides possa ser expressa da seguinte maneira: 

Gymnodactylus geckoides geckoides Spix, 1825 

Gymnodactylus geckoides Spix, 1825: 17. pi. 18; 1. Localidade tipo: "Confinibus 
Bahiae" (Spix e Martins col.). Tipo originalmente no Museu de Munich; 
agora provavelmente destruido {v. supra). 

Stenodactylus geckoides, Fitzinger, 1826: 47. Mengao. 
Gymnodactylus geckoides Wagler, 1830: 144. Mengao. 
Cyrtodactylus spixii Gray, 1831: 12. Mengao; diagnose sumaria. 
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Gymnodactylus (Dasyderma) spinulosus Fitzinger, 1846; 18. 92. Nomen novum 
para G. geckoides. 

? Gymnodactylus geckoides, Goeldi, 1902 : 511. Mengao. 
Gymnodiactylus geckoides, Griffin, 1917: 307. Mengao de 2 ^ $ da Bahia; Quei- 

madas e Bom Jesus da Lapa (Hasemann col.) Carnegie Museum. 
Gymnodactylus conspicuus Amaral, 1932: 57. figs. 9-10. 6 exs. Localidade tipo: 

Villa Nova, Bahia (Garbe col.). Tipos no Museu Paulista (agora Depar- 
tamento de Zoologia). 

Gymnodactylus geckoides, Burt & Burt, 1933; 4. Mengao. 
—, Amaral, 1934: 189. Mengao de 2 exs. de Sta. Luzia, Paraiba (Com. Piscicul- 

tura do Nordeste col.). Originalmente no Institute Butantan (agora no De- 
partamento de Zoologia). 

Gymnodactylus conspicuus, Amaral, 1935 O : 230. Mengao de 1 exemplar de Custo- 
dia, Pernambuco (Com. Piscicultura Nordeste col.). Originalmente no Ins- 
titute Butantan; nao encontrado. 

Gymnodactylus conspicuus, partim, Amaral, 1937: 169. Mengao. 
Gymnodactylus geckoides, partim, Amaral, 1937: 170. Mengao. 

ComentArio 

Muitas das referencias antigas a Gymnodactylus geckoides, in- 
clusive a de Gray (1845), referem-se na verdade a G. scaber. Esse 
erro originou-se na Erpetologie generale (Dumeril & Bibron, 1836: 
421), onde Dumeril e Bibron declaram suspeitar que a especie de 
Spix fosse referida ao Brasil por engano, como ja havia acontecido 
a outros animais da colegao de Spix. 

Na sua diagnose sumaria de 1831, Gray traduziu erroneamente 
a descrigao de Spix, citando "back with 6 series of small angular 
warts", quando o original diz "dorsum utrinque seriebus 6..o 
que significa, "dorso com 6 series de cada lado.. 

Descriqao 

Alem dos dados da "Caracterizagao geral", mais o seguinte: 
Colorido dorsal uniforme, castanho acinzentado, ou marmorea- 

do de negro. Tuberculos em 12 fileiras (6 de cada lado); 37-46 tu- 
berculos em uma fileira para-mediana; 17-22 fileiras longitudinais 
de escamas ventrais; 16-20 lamelas ventrais no 4." artelho. 

Distribuiqao 

Esta subespecie — ou exemplares plausivelmente atribuiveis a 
ela — ja foi assinalada nas seguintes localidades: 

(!) Este trabalho foi republicado na Integra, traduzido para o ingles, nos 
"Comptes Rendus" do XII Congresso Internacional de Zoologia; (Lisboa), pubh- 
cados em 1937. 
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BAHIA 

1 — Arredores do Salvador — Localidade tipo da esp^cie, que 
nunca mais foi colecionada nessa exata vizinhanga. Isso talvez se 
deva a pouca intensidade de coleta zoologica nas areas de caatinga 
que pontilham o Reconcavo. 

2 — Queimadas e Bom Jesus da Lapa — Localidades bem co- 
nhecidas; ha 2 exemplares no Carnegie Museum coletados, nessas 
duas localidades bahianas por Hasemann. Bom Jesus da Lapa si- 
tua-se bem a oeste das demais localidades; atribuo o exemplar a 
esta ra^a por estar a localidade na mesma area geral de caatingas 
da margem direita do rio Sao Francisco, 

3 — Villa Nova, atualmente Bonfim; material colecionado por 
Garbe para o Museu Paulista, agora nas cocoes do Departamento 
de Zoologia. Estes exemplares constituem a serie tipica de G. cons- 
picuus Amaral. 

4 — Canudos, no norte da Bahia; 1 exemplar no Departamento 
de Zoologia, colecionado pelo Prof. Lauro Travassos. 

5 — Cachoeira de Paulo Afonso, margem bahiana-, 1 exem- 
plar, mesmos dados que o anterior. 

PERNAMBUCO 

Custodia— 1 exemplar, citado por Amaral, 1935, como G. cons- 
picuus colecionado pela Comissao de Piscicultura do Nordeste, e 
originalmente depositado nas colefoes do Institute Butantan, onde 
nao foi encontrado. 

PARAIBA 

Santa Luzia — no norte do Estado, 1 exemplar com os mes- 
mos dados que o anterior, doado, com outro valioso material, pelo 
Institute Butantan ao Departamento de Zoologia. (1) 

ComentArio 

Como se ve esta forma parece ser propria a caatinga, forma- 
qao floristica que caracteriza todas as localidades: em que foi cole- 
cionada. 

Gymnodactylus geckoides tern sido citado (Crawford, 1931; 
Parker, 1935) como presente na Guiana Inglesa. Nenhuma dessas 
citagoes e acompanhada de mengao de exemplares. Parece-me pou- 
co provavel que a especie realmente se encontre nas Guianas. 

(1) Por essa generosa doagao devo agradecer aos Drs. Dorival Fonseca 
Ribeiro e Alphonse Hoge. 
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Gymnodactylus geckoides amarali Barbour, 1925 

Gymnodactylus amartali Barbour, 1925: 101. Localidade tipo: Eng.' Dodt, Sta. 
Philomena, Upper Rio Parnahyba, Piauhy (I ex. Amaral col.). Tipo no 
Museum of Comparative Zoology, Harward. 

—, Barbour & Loveridge, 1929: 271. Mengao do tipo. , 
Gymnodactylus conspicuus (nec Amaral, 1932), Amaral, 1935a: 242. Mengao 

de 4 ex. de Cana Brava e Barra do Rio Sao Domingos, Goiaz (J. Blaser 
col.). Originalmente no Institute Butantan, atualmente no Departamento 
de Zoologia. 

Gymnodactylus amarali, Amaral, 1935a ;242. Mengao de 32 exs. de Cana Brava, 
Goiaz (J. Blaser col.). Originalmente no Institute Butantan, atualmente no 
Departamento de Zoologia. 

—, Amaral, 1937; 169. Mengao. 

ComentArio 

Amaral chamou conspicuus aos exemplares da fase "lisa" e 
amarali aos da fase "ocelada", de acordo, alias, com as descrigoes 
originals de ambas as formas. 

Descriqao 

Alem dos dados ja referidos na "Caracteriza^ao geral"; 
Colorido uniforme, marmoreado ou apresentando ocelos es- 

curos de orla mais ou menos completa e centro mais claro. 12 a 16 
fileiras de tuberculos dorsais; 32-43 tuberculos em uma fileira para- 
mediana; 19-24 fileiras longitudinals de escamas ventrais; 13-19 
lamelas ventrais no 4.9 artelho. 

Conforme ja ficou amplamente discutido, esta amostra e muito 
heterogenea, sendo bastante provavel seu desdobramento futuro. 

Distribuiqao 

PIAUl 

1 — Engenheiro Dodt — localidade tipo, no alto Rio Par- 
naiba. 

GOIAS 

2 — Piau — proximo ao extremo norte da Ilha do Bananal. 
7 exemplares no Departamento de Zoologia, colecionados por um 
grupo do Institute Butantan. 

3 — Cana Brava — vista nos mapas como Nova Roma, loca- 
lidade proxima ao Rio Parana, afluente do Alto Tocantins (mar- 
gem direita). Colegao feita por J. Blaser, presentemente no Depar- 
tamento de Zoologia, doada pelo Institute Butantan. 
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4 -r- Barra do Rio Sao Domingos, tambem localidade de Bla- 
ser; lugar onde o Rio Sao Domingos junta-se ao Rio Parana, acima 
referido. Material no Departamento de Zoologia, doado pelo Insti- 
tuto Butantan. 

MATO GROSSO 
5 — Sao Domingos — localidade no ponto em que o Rio Sao 

Domingos adentra o Rio das Mortes, afluente (margem esquerda), 
do bra^j maior do Rio Araguaia na Ilha do Bananal. 3 exemplares 
no Departamento de Zoologia, colecionados pela Expedigao do Ins- 
titute Butantan ao Brasil Central. 

Esta forma e caracteristica dos cerrados do Brasil Central, (su- 
bindo ate o Piaui), parecendo preferir as beiras de rio, onde con- 
sistentemente tern sido achada. E de prever que sua distribui^ao 
adentre o norte de Minas Gerais e a metade setentrional de Goiaz 
e Mato Grosso, ate as beiradas da hileia ama/onica. 

Gymnodactyius geckoides darwinii (Gray, 1845) 

Cubinia i1) Darwinii Gray, 1845:274. Localidade tipo: Cidades do Salvador 
(Bahia) e do Rio de Janeiro ("Rio Janeiro") ; aqui restrita aos arredores 
do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Brasil. Material tipo: 2 exemplares 
juvenis (vide Boulenger, 1885: 40), colecionados por Charles Darwin du- 
rante a viagem da "Beagle"; depositados no British Museum (Natural His- 
tory) . 

Gymnodactyius girardi Steindachner, 1869; 15. pi. 2: 3, 3a (vista dorsal e deta- 
Ihe do mento). Localidade tipo: Desconhecida. Material tipo: 2 exempla- 
res, colecionados pela fragata "Novara"; depositados originalmente no Mu- 
seu de Viena. 

Gymnodactyius geckoides, (nec Spix 1825), Boulenger, 1885:39. 
—, Travassos & Freitas, 1949:626. 

Gonatodes helgae Amaral, 1950: 281. Localidade tipo: Ilha de Sao Sebastiao, Es- 
tado de Sao Paulo, Brasil. Material tipo: Holotipo e 11 paratipos, colecio- 
nados pela sra. Helga Urban; depositados no Departamento de Zoologia, 
Sao Paulo. 

Descriqao 
Alem dos dados da "Caracteriza^ao geral"; 
Colorido fundamental das parses dorsals castanho rufo, com 

marmorea^oes negras mais ou menos distintas. Na regiao parietal 

O A grafia "Cubinia" foi usada por Gray duas vezes nas "Additions and 
Corrections" .ao seu Catalogo: uma vez no.nome cientifico e outra no nome ver 
naculo ("Darwin's Cubinia"). No texto (pp. 145, 174, 175) e indice (p. 280) da 
mesma obra, porem, a grafia usada foi "Cuhina". A alternativa "Cubinia" deve 
ser considerada um lapsus calami, visto encontrar-se em uma adiqao explicita ao 
genero Cubina. 
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ha uma serie de linhas negras concentricas, irradiandd da extremi- 
dade posterior das orbitas. A mais posterior dessas linhas, que e 
tambem a mais nitida, atinge a nuea, formando uma distinta marca 
em forma de U, negra, mais ou menos distintamente marginada de 
claro. 12-16 fileiras de tuberculos dorsais; 64-78 tuberculos em uma 
fileira para-mediana; 13-16 fileiras longitudinais de escamas ven- 
trais; 12-16 lamelas ventrais no 4.9 artelho. 
Distribuiqao 

ESPIRITO SANTO 

1 — Sooretama, no municipio de Linhares; 1 exemplar (nao 
visto; citado por Travassos e Freitas, 1949). 

2 — Santa Leopoldina, 1 exemplar no Museum of Compara- 
tive Zoology, bondosamente identificado pelo colega Benjamin 
Shreve. 

MINAS GERAIS 

3 —^ Serena, no municipio de Cataguazes, proximo a fronteira 
do Estado do Rio; 1 exemplar no Departamento de Zoologia. 

RIO DE JANEIRO 
4 — Austin, no municipio de Nova Iguassu; 1 exemplar no De- 

partamento de Zoologia. 
5 — Angra dos Reis, no litoral sul do Estado; 1 exemplar no 

Departamento de Zoologia. 

6 — DISTRITO FEDERAL 

No Distrito Federal (a localidade tipo) esta especie foi cole- 
cionada na Tijuca e na Represa do Pau da Fome pelo colega Newton 
Santos, do Museu Nacional. Alguns desses exemplares foram gen- 
tilmente doados ao Departamento de Zoologia. 

SAO PAULO 
7 — nha de Sao Sebastido — esta forma encontra-se, sem ser 

comum, na costa oeste, (que olha para o continente) da Ilha, onde 
foi descoberta e tern sido coletada e estudada pela sra. Helga Urban. 
Alem da serie tipica de Gonatodes helgae, o Departamento de Zoolo- 
gia tern mais alguns exemplares exatamente da mesma localidade. 

Varies tipos de habitat sao ocupados por esta raga: 
a) Na Ilha de Sao Sebastiao (observagoes de Helga Urban) 

sao preferidos montes de pedra, relativamente proximos ao mar; 
outros tipos de habitat, apesar de investigados, nao se mostraram 
ocupados; 
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b) no Distrito Federal o colega Newton Santos, do Museu 
Nacional, encontrou varios exemplares de geckoides darwinii em 
montes de detritos vegetais, nas matas umidas dos arredores da 
cidade do Rio; 

c) o unico exemplar capturado em Angra dos Reis o foi em 
habitagao humana. 

£ extranho que urn lagarto capaz de viver em tipos tao diver- 
sos de ambiente seja bastante raro. Suponho que se trate de forma 
outrora abundante, agora sofrendo concorrencia ruinosa de Hemi- 
dactylus mabouia, gekko introduzido ao tempo da escravatura e 
extremamente abundante na costa brasileira. 

Reproduqao 

A sra. Helga Urban realizou interessantissimas observagoes so- 
bre a reproduqao desta forma; passo a expor os dados por ela gen- 
tilmente cedidos: 

Os ovos de G,g. darwinii sao encontrados em natureza (na 
Ilha de Sao Sebastiao) em fendas de pedras, nos lugares habitados 
pelos adultos, geralmente no mes de Marqo. Os ovos sao sempre en- 
contrados aos pares. Na Tabela 12 resumo a informaqao disponivel 
sobre incubaqao de ovos colecionados pela sra. Urban. 

Uma femea, observada em cativeiro, pos dois ovos em 26-XII- 
1950 e um terceiro em 3-II-1951, Os dois primeiros eclodiram em 
18-VII-1951 (206 dias de incubaqao) e o terceiro nao eclodiu. A 
fecundaqao pode ter-se dado na natureza (femea capturada em 
12-VII-1950) ou em cativeiro, dado que a femea co-habitou por 
certo tempo com um macho; copula nao foi observada. 

A postura desta femea foi cuidadosamente observada pela sra. 
Urban. Na vespera da postura a femea cavou na terra do viveiro uma 
excavaqao suficiente para alojar seu corpo (sem a cauda). Uma vez 
pronto o buraco, ela dele nao mais se afastou, mantendo-se nas pro- 
ximidades e inspeccionando-o frequentemente. Na manha seguinte 
pos os dois ovos, dentro de um interval© de menos de 15 minutos. 
Cada ovo, ao ser posto, era rolado pela femea no solo, ficando a 
casca, ainda umida, coberta de particulas de terra, Apos a postura 
os ovos foram colocados na excavaqao e cuidadosamente recobertos 
de terra; finalmente a femea alisou a superficie, disfarqando perfei- 
tamente o "ninho". 

A sra. Urban tern mantido exemplares em cativeiro por longo 
tempo. Eles aceitam facilmente isopodos, moscas, mariposas peque- 
nas, cupins, grilos, baratas pequenas, aranhas e oligoquetas. Um 
exemplar, criado "ex-ovo", morreu apos 15 meses de cativeiro, me- 
dindo entao 48 + 60 mm. 
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TABELA 12 

Gymnodactylus geckoides darwinii 
Incubagao de ovos colecionados na Ilha de Sao Sebastiao 

(dados de Helga Urban, in litt.) 

Data de coleta Data de eclosao rIncuba?ao (dias) 

26-1I1-48 

26-111-48 

i 26-111-48 

1-II1-49 

23-111-51 

10-IV-48 

17-IV-48 
20-IV-48 

13-VI-48 
14-VI-48 

4-V-49 
6-V-49 

8-IX-51 

15 

22 
25 

79 
80 

65 
67 

170 
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ABSTRACT 

77 specimens from 14 localities were examined in an attempt to investigate 
the pattern of geographical differentiation of G. geckoides. 

6 characters were studied: 1) number of longitudinal rows of dorsal tuber- 
cles; 2) number of tubercles in a para-median row; 3) number of longitudinal 
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rows of ventral scales at mid-body; 4) number of ventral lamellae; 5) relative 
tail length; 6) color pattern 

Selection of juveniles, ontogenetic changes and correlation between characters 
were looked for but not found. 

The pattern of variation is very complex, each character presenting its own 
picture. Three subspecies are recognized at present: 

1 — Gymnodactylus geek aides darwinii (Gray, 1844) 
Type-locality: Rio de Janeiro. The only well defined race, characterized by 

the presence of an U-shaped nuchal bar, 6-8 rows of dorsal tubercles on either 
side, 64-78 tubercles in a para-median row, 13-16 rows of ventrals, 12-16 lamellae 
under the fourth toe, regression of tail length on body length y' =1 l,30x—4,95 +; 
rt 3,64 (n'=/ll). Range; From Espirito Santo to Sao Paulo (Ilha dc Sao Se- 
bastiao) from the coast to some. 100 miles inlaud. 
2 — Gymnodactylus g. geckoides Spix, 1825. Type-locality: 

Neighborhood of the city of Salvador (Bahia). Characterized by dorsal pat- 
tern uniform or marbled, 6 rows of dorsal tubercles on either side, 37-45 tuber- 
cles on a para-median row, 17-22 rows of ventrals, 17-20 lamellae under the 
fourth toe. Range: from the vicinity of Salvador to northern Paraiba; inhabits 
caatingas. 

3 — Gymnodactylus geckoides amarali Barbour, 1925. 
A composite name, kept so until more material is available. Type-locality: 

Engenheiro Dodt, Piaui. Characaterized by dorsal pattern rarely uniform, more 
frequently marbled or with ocelli, 6-8 rows of dorsal tubercles on either side, 
32-43 tubercles on a para-median row, 19-24 rows of ventrals, 13-19 lamellae 
under the fourth toe. Range: from the Rio Parnaiba on the north to the Rio 
das Mortes inland, to south-eastern Goiaz south and to western Bahia east. 

Identification of these races (except for darwinii) should only be attempted 
by joint use of the frequency tables of the several characters. 

Bionomical data on G. g. darwinii (studied by Mrs. H. Urban) include: 
1 — Eggs ares found in pairs, during the month of March. 
2 — The time of incubation observed for eggs collected in nature and hatched 

in the laboratory varied between 15 and 170 days. 
3 — One female laid eggs in captivity; oviposition occurred on February 3, 

and the young hatched on July 18 (206 days). 
4 —• Before laying, the female prepares a "nest", an excavation large enough 

to accomodate its body; after laying she rolls the eggs, still moist, on the ground, 
covering the shells with dirt; finlly she deposits the eggs inside the excavation 
and buries them carefully, smoothing the surface and effectively disguising the 
"nest". 

This lizard has been bred by Mrs. Helga Urban, of Sao Paulo (whom are 
due the bionomic observations), being fed with spiders, earth-worms and small 
insects. A terrarium-born, 15 months old specimen measured 48 + 60 mm (body 
plus tail length). 
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ESTAMPA I 
Gymnodactylus g. geckoides 

1 -4: DZ 408, Bonfim, Bahia, tipo de Gymnodactylus conspicuus Amaral. — 5 : DZ 
507, Canudos, Bahia. 
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ESTAMPA 2 
Gymnodactylus geckoides dtarwinii 

I : DZ 3042, Ilha de Sao Sebastiao, Sao Paulo, tipo de Gonatoc 
helgae Amaral. 

Gymnodactylus geckoides amarali 
2: " ' Ba,rra do Rio Sao Domingos, Goiaz. Ease "lisa". 

3: DZ 4032, Cana Brava, Goiaz, Ease "ocelada". 
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PAPEIS AVULSOS 

DO 

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

SOBRE A PRESENQA DO GENERO LEPIDOBLEPHARIS 

NO BRASIL (SAURIA, GEKKONIDAE) 

FOR 

P. E. Vanzolini 

introducao 

O genero Lepidoblepharis e predominantemente transandino e 
centro-americano. A unica especie ate agora assinalada na vertente 
amazonica e o genotipo, L. festae Peracca, descrito de San Jose de 
Cuchipamba, no extreme oriente equatoriano. 

Na cole^ao do Departamento de Zoologia hd um lagarto, cole- 
cionado por Ernesto Garbe no Rio Jurua, em 1902, que se enquadra 
perfeitamente no genero Lepidoblepharis, tal como diagnosticado 
por Parker (1926). Se a identifica^ao generica do exemplar em 
maos nao padece duvida, o mesmo nao se da com a especifica. As 
especies de Lepidoblepharis sao escassas nas colegoes, o que nao 
permitiu ate agora um estudo adequado de sua varia9ao. Antes^ de 
discutir as rela^oes do exemplar em questao, passo a descreve-lo 
e figura-lo. Os desenhos foram feitos pela srta. D. Vargas sobre fo- 
tografias; todo o trabalho fotografico foi executado por Giro Pas- 
tore. 

DESCRIQAO 

DZ 2710, ^ , 33 + 19 mm, cauda regenerada. Pesco?o um pouco danificado. 
Rostral muito grande, com uma depressao superior em forma de V de bra^os 

curvos para fora, apresentando uma incisura mediana que vai da margem poste- 
rior ao vertice do V. Narina entre a rostral, 2 post-nasais e 1 supra-nasal; esta 
separada de sua simetrica por um granule mediano grande, que indenta a mar- 
gem posterior da rostral. Focinho coberto de granules Uses, uniformes, juxtapos- 
tos, diminuindo de tamanho para tras, minimos na regiao parietal, aumentando dax 
para tras, transformando-se finalmente nos granules dorsaas. Palpebra evidente 
nos 3/4 superiores da rima orbital; sua parte anterior granulosa, estreita; parte 
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media (superior) formada por 3-4 escamas maiores, lisas, das quais a penultima 
e a maior, separadas do supercilio por estreita faixa granulosa; parte posterior gra- 
nulosa, com granules'marginais conicos, salientes, sub-espinhosos. 5 supra-labiais, 
a primeira enorme, quasi alcangando a narina, a ultima ultrapassando de pouco o 
meio do olho. 6 infra-labiais, primeira enorme, as demais decrescendo para tras, 
a ultima ultrapassando o limite posterior da orbita. Porgao posterior de ambos os 
labios granular. Sinfisal grande, com amplo rebaixo mediano que acolhe uma 
fileira de escamas gulares aumentadas, lisas, em numero de 1 central grande, I 
grande e 2 pequenas a direita e 1 grande a esquerda; uma incisao em cada lado 
da sinfisal e uma terceira, menos evidente, no meio, todas tocando a margem pos- 
terior mas nao a anterior. Escamas gulares lisas, arredondadas, imbricadas, trans- 
formando-se abruptamente nas ventrais. 

Dorso coberto de granules pequenos, iguais aos do focinho, sub-iguais entre 
si, conicos, juxtapostos, tendendo a achatar-se e imbricar-se na regiao sacral. Ven- 
trais grandes, cicloides, lisas, imbricadas, em 18 fileiras longitudinais e 48 trans- 
versais, mais ou menos irregulares em ambos os sentidos. 

Membro anterior com escamas dorso-anteriores imbricadas, pequenas, lisas; 
restante do membro granuloso. Membro posterior com a metade anterior escamosa, 
posterior granulosa. Estojo ungueal com terminal curta e sub-terminal muito longa. 
14 lamelas na face ventral do 4.' artelho. 

Base da cauda com escamas dprsais pequenas, lisas, imbricadas; laterals e 
ventrais iguais as ventrais do tronco. Parte regenerada da cauda com escamas 
dorsais pequenas, mais largas que longas, quasi formando fileiras transversals; 
uma serie de ventrais medianas muito largas. 

O exemplar encontra-se completamente descorado. 

DISCUSSAO 

Na ausencia de material comparativo de Lepidolepharis sou 
obrigado a confiar ua literatura para discutir a identifica^ao do pre- 
sente exemplar. Tomei como ponto de partida o excelente trabalho 
de Parker (1926), valendo-me tambem das describees originais das 
formas tratadas. 

Das especies descritas de Lepidoblepharis 5 podem ser imedia- 
tamente afastadas de considerabao, por apresentarem caracteres 
irreconciliaveis com os acima descritos. Tais sao: 

a) L. sanctae-martae (Ruthven), que tern as dorsais imbri- 
cadas; 

b) L. ruthveni Parker, de lepidose dorsal heterogenea; 
c) L. xanthostigma (Noble), cuja sinfisal e caracteristicamen- 

te prolongada posteriormente na porbao mediana; 
d) L. microlepis (Noble), que tern dorsais fortemente carena- 

das ou tuberculares; 
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e) L. intermedius Boulenger, cujo numero de fileiras longitu- 
dinals de ventrais (22-24) e muito maior, e cujo focinho e relativa- 
mente mais longo. 

Restam a considerar 3 especies: L. festae Peracca, 1897, L. pe- 
raccae Boulenger, 1908 e L. buchwaldi Werner, 1910 (1). A ultima 
destas formas e, ou identica a peraccae, ou dela tao proxima, que o 
dito de uma aplica-se a outra ipsis verbis. 

A compara^ao entre o exemplar em discussao e os dados pu- 
blicados sobre L. festae e L. peraccae pode ser feita sin0pticamente 
por meio da tabela abaixo apresentada. 

Ve-se que o nosso exemplar aproxima-se de festae no que diz 
respeito a morfologia da rostral, dela se afastando no tamanho rela- 
tive dos granules do focinho e dorso, na falta de dilata^ao (diferen- 
ciagao) das post-sinfisais, no comprimento da serie infralabial e no 
numero de fileiras longitudinals de ventrais. Desses elementos pare- 
cem-me mais importantes a semelhan^a entre as rostrais e a diferen- 
9a entre as post-sinfisais. Os demais caracteres so poderiam adqui- 
rir importancia com 0 estudo de series grandes; alias, isto tambem 
pode ser dito das post-sinfisais, embora esta diferenga parega-me 
mais seria. 

Na comparagao com peraccae ressaltam, do lado da semelhan- 
9a, a conforma9ao das post-sinfisais e, do da diferen9a, a morfolo- 
gia da rostral. Aqui de novo inclino-me a dar mais peso aos caracte- 
res da rostral que aos das post-sinfisais. 

No que diz respeito ao tamanho relative dos granules do foci- 
nho e dorso, o exemplar em maos e intermediario entre festae e 
peraccae. 

Passando ao exame da distribui9ao das formas envolvidas, po- 
de-se ver que a de festae coaduna-se melhor com a localidade do 
DZ 2710. 

No trabalho de Peracca (1897) em que sao alistados os exem- 
plares colecionados por Festa na sua primeira viagem ao Equador, 
sao mencionadas as seguintes localidades: 

Guayaquil 
Cuenca 
Sig-sig 
San Jose de Cuchipamba (Ecuador Orientale) 
Gualaquiza 
Valle del Rio Santiago 

(1) Esta especie, descrita por Werner em 1910 e alistada por Burt & Burt 
(1933) em sua Check-list, nao foi mencionada por Parker em sua revisao de 1926. 
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Valle del Rio Zamora 
Valle di Mendez. 

Foi-me possivel identificar todas estas localidades, com exce- 
gao de San Jose de Cuchipamba, justamente a mais importante no 
piesente contexto. E facil, porem, verificar que todas elas (com 
excegao de Guayaquil, o porto de entrada) se encontram no extremo 
sudeste equatoriano, nas provincias de Santiago-Zamora e Amazo- 
nas. Pode-se concluir com seguran^a que San Jose de Cuchipamba, 
localidade sempre acompanhada, no trabalho de Peracca, da men- 
qa.o "Ecuador orientale", se encontre nessa mesma regiao, na verten- 
te oriental dos Andes equatorianos, de drenagem amazonica. 

Por outro lado, peraccae, descrita originalmente de Los Man- 
gos, no sudoeste da Colombia, e ja encontrada em Pena Lisa (Cho- 
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Localidades tipo das especies de Lepidoblepharis 

1 - Babahoyo (L. buchwaldi) ; 2 - San Jose de Cuchipamba (aprox.) 
(L. festae) ; 3 - Pena Lisa (L. intermedius) ; 4 - Rio Atrato (L. 
microlepis) ; 5 - Los Mangos (aprox.) (L. peraccae) ; 6 - Chimbo 
(L. ruthventi) ; 7 - Serra de Santa Marta (L. sanctae-martae) ; 8 - 
Puerto Limon (L. xanthostigma) ; 9 - Localidade aproximada de 

Garbe no Rio Jurua em 1902. (DZ 2710). 

co) e na Ilha Gorgona, e claramente uma forma da drenagem paci- 
fica do noroeste sul-americano, regiao essa cuja fauna caracteris- 
tica praticamente nao e representada na bacia amazonica. 

Conclusao 

O exemplar DZ 2710 apresenta pontos de semelhanga e diver- 
gencia comX. festae e L. peraccae; e muito dificil, a vista da falta 
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de material, seja para comparagao direta, seja para estudos de va- 
riagao, avaliar a importancia dessas semelhan9as e diferen^as. Por 
esse 'motivo, guardo-me de criar um nome novo com base nesse 
exemplar. Prefiro identifica-lo como Lepidoblepharis festae, o que 
e zoogeograficamente plausivel, ate que mais material permita me- 
Ihor elucida^ao do problema. 

Parece-me muito possivel que tenhamos em maos os indicios 
de um padrao de diferenciagao geografica do seguinte tipo: 

a) A especie ocuparia a area que vai do Solimoes ao Panama; 
b) L. peraccae seria uma raga, ocupando a costa noroeste e as 

montanhas adjacentes; 
c) uma segunda raga (representada pelo DZ 2710) habitaria 

a Amazonia ocidental; 

d) L. festae poderia ser: 
da) um representante dessa mesma raga amazonica; 
db) uma terceira raga; 
dc) um intergradante entre a primeira e segunda ra^as. 

Um padrao de diferenciagao geografica semelhante ja foi des- 
crito por mim para Amphisbaena fuliginosa. (Vanzolini, 1951). 

ABSTRACT 

Lepidoblepharis is a predominantly trans-andian and Centro-american genus; 
only the genotype, L. festae is known from the Amazons drainage. 

One specimen (DZ 2710) collected by Garbe in the Rio Jurua region in 1902 
is assigned to Lepidoblepharis with certainty. The specific allocation, however, is 
not simple. The specimen approaches the descriptions of, both L. festae and 
L. peraccae (see Table), but fits exactly neither. It is provisionally assigned to 
festae, because of its distribution. The possible patterns of speciation are discussed. 
The specimen is described and figured. 
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PRANCHA I 
Lepidohlepharis cf. festae 

DZ 2710 
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PRANCHA 2 
l.epidoblephaYis cf. festae 

DZ 2710 
1 - Lado direito da cabega; 2 - Regiao sinfisal; 3 - Falanges distais do 4.p artelho 

- vista lateral; 4 - Idem, vista dorsal. 
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PAPEIS AVULSOS 

DO 

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA 

SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL 

PEQUENAS NOTAS SoBRE AS I LI DAE (DIPTERA) 0) 

V — SOBRE ALGUNS DAS'YPOGONINAE DAS COLEgOES DO MUSEU 
BRITANICO E DO INSTITUTO MIGUEL LILLO 

POR 

Messias Carrera 

Nestas notas apresentamos cpmentarios referentes a caracte- 
riza^ao, sinonimia e distribuigao geografica de algumas especies que 
encontramos nas colegoes do Museu Britanico e Institute Miguel 
Lillo, da Argentina, bondosamente postas a nossa disposigao para 
estudo. Especies dos generos Diogmites, Dicranus, Plesiomma, 
Hypenetes e Holcocephala, bem como a descrigao de novas entida- 
des, nao foram aqui incluidas porque farao parte de trabalhos inde- 
pendentes. 

STICHOPOGONINI 
Lissoteles hermanni Bezzi 

Lissoteles hermanni Bezzi, 1909, Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici, 4:175. 
Nada encontramos de importancia para ser acrescentado a 

diagnose original. O genero Lissoteles, que conta apenas com uma 
especie, se distingue de Neopogon Bezzi pela forma das antenas e 
quetotaxia do mesonoto. 

Panama, X-1896, 1 ? (Museu Britanico). 

LAPHRIINI 

Rhopalogaster lineala Hermann 

Rhopalogaster lineata Hermann, 1912, Acta Abh. K. Leop.-Carol. Deut. Ak. 
Natur. 96:212 

Esta especie foi descrita do Brasil (Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais) e Bolivia. Sua diagnose original e muito clara, mas nao se 

I1) As notas 1-2, 3 e 4 foram publicadas, respectivamente, nos volumes 5 
(1945), 7 (1946) e 10 (1952) dos Papeis Avulsos do Departamento de Zoologia 
da Secretaria da Agricultura de Sao Paulo. 
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refere a dois pequenos tuberculos, que servem de insergao a curtas 
cerdas, existentes na metade apical dos femures posteriores. O 
mesonoto desta especie e preto-veludoso e inteiramente circundado 
de pruina amarela, exceto na por9ao central da margem anterior, 
onde se iniciam duas linhas longitudinais escuras, nao veludosas, 
que terminam no meio do escuto. 

Brasil, Estado de Santa Catarina, Nova Teutonia, XI-1938 
(Plaumann), 1 ? (Museu Britanico). 

SAROPOGONINI 

Caenarolia basalis (Curran) 
Allopogon basalis Curran, 1935, Amer. Mus. Nov. N.p 806:3 
Especie facilmente reconhecivel pelas asas que sao pretas no 

ter^o basal. 
Brasil, Estado do Parana, Tucunduva, 1919 (E. Dukinneld 

Jones), 1 $ (Museu Britanico). 

Allopogon vittatus (Wiedemann) 

Dasypogon vittatus Wied., 1828, Auss. zweifl. Ins. 1 :389. 
Allopogon, Diogmites e Caenarolia sab generos muito prbxi- 

mos, distinguindo-se o primeiro, principalmente, pela grande largu- 
ra da face. Ate o presente se conhecem quatro especies de Allopogon, 
distinguindo-sfe vittatus pela mancha preta que existe no dorso de 
cada tergito, formando uma faixa longitudinal ao longo do abdomen.. 

Uruguai, Montevideo (Penarol), XI-1905 (Eva Hudson), 1 $ 
(Museu Britanico). 

Argentina, El Jabali, XII-1930 e 11-1931 (J. B. Anderson), 
2$ $ e 1 $ (Museu Britanico); Missiones, El Dorado, VII-1938 
(Fbrster), 15 (Institute Miguel Lillo); Buenos Aires (J. Bosq) 
U e 3 9 $ ; Palermo, 11-1918, 1 9 ; Flores, III-1912, 1914 e 1915 
(J. Bosq), 4 9 9; Zelaya, XI e XII-1946, I e 11-1947 (H. C. Hepper), 
555 e699.0s exemplares numeros 23.922 a 23.931 pertencem 
a colegao do Departamento de Zoologia, 

Blepharepium secabile (Walker) 

Dasypogon secabilis Walker, 1860, Trans. Ent. Soc. London, n. ser. 5:276. 

Os especimes que examinamos concordam integralmente com 
a diagnose de Walker, mas diferem urn pouco daqueles de nossa 
colegao, mormente os da Venezuela que se mostram mais averme- 
Ihados. Esta especie se separa muito mal de coarctatum e e prova- 
vel que se tornem sinonimas se forem estudadas minuciosamente. 

Venezuela (S. A. Smith), 3 9 9 (Mus. Brit.). 
Ilha de Bonaire (Simon), 1 9 (Mus. Brit.). 
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Blepharepium maculipennis (Macquart) 

Senobasis maculipennis Macq., 1855, Dipt. exot. supl. 5:51 

0 unico especime que examinamos e identico ao que possui- 
mos em nossa colegao, redescrito em 1949. 

Brasil, Estado do Amazonas, Rio Negro-Manacapuru, VII-1935 
(G. V. Vredenburg), 1 ? (Mus. Brit.). 

Blepharepium subcontracl-um (Walker) 

Dasypogon subcontractum Walk., 1856, Ins. Saunders. 1 :455, 
Nao concordamos com Curran que considera esta especie afim 

de vorax. Em subcontractum o abdomen e amarelo na metade ante- 
rior e preto-brilhante na posterior, o que nao acontece com vorax, 
cujo abdomen se assemelha mais ao de coarctatum ou secabile. 

Guiana Inglesa, Rio Orenoco — New Rivers, 65 feet, IX e XII- 
1937, 1 9 (Mus. Brit.). 

Phonicocleptes busiris Arribalzaga 

Phonicocleptes busiris Arrib., 1881, Ann. Soc. Cient. Argent. 11:21. 
Redescrigao. $9 — Comprimento do corpo 27 a 38 mm; da 

asa 20 a 26 mm. 
Face avermelhada e revestida de pruina amarela; mistax cons- 

tituido de cerdas amarelas, situadas sobre a borda bucal; fronte 
avermelhada, com pruina amarela menos abundante que a existente 
sobre a face; calo ocelar vermelho, com duas pequenas cerdas pre- 
tas; vertice vermelho; occipicio preto, exceto no declive posterior 
da regiao vertical que e vermelho e na margem ocular que esta re- 
vestida de pruina cinza; cerdas occipitais pretas; barba preta; pro- 
boscida preta; palpos vermelho-escuros, com cerdas pretas e alguns 
pelos ruivos inferiormente; antenas vermelhas no primeiro e segun- 
do articulos, onde existem pequenas cerdas pretas; terceiro articulo 
avermelhado na base, escuro no resto e com minusculos pelos p»e- 
tos na borda superior. Mesonoto ferruginoso, com pruina cinza muito 
discreta e so visivel com determinado angulo de luz, as vezes muito 
claro, quando entao nao se percebem os vestigios das tres faixas 
longitudinals pretas que nas formas escuras sao mais ou menos niti- 
das; os cantos internos, anteriores, e a regiao notopleural estao re- 
cobertos de pruina dourada; cerdas pretas: 3-1-2; dorso-centrais 
atrofiadas, exceto um par situado pouco antes da sutura pre-escute- 
lar; escutelo vermelho, sem cerdas; pleuras pretas, com discreta 
pruina cinza Ihe dando o aspecto veludoso; cerdas metapleurais pre- 
tas. Pernas ferruginosas, escuras, quase pretas; os tarsos posterio- 
res sao pretos; cerdas pretas, pequenas; pilosidade preta, exceto na 
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superficie inferior das tibias anteriores e posteriores onde ha com- 
pacta e curta pilosidade dourada. Asas um pouco escurecidas de 
castanho. Halteres ferruginosos, escuros. Abdomen vermelho ou fer- 
ruginoso, exceto nas margens posteriores dos tergitos que sao preto- 
veludosas; primeiro tergito inteiramente preto, com cerdas pretas 
laterals; ventre acompanhando as cores da regiao dorsal. Genita- 
lia do $ vermelha e com pelos pretos; genitalia da 5 vermelha, com 
pelos e espinhos avermelhados. 

Ha, neste genero, uma segunda especie, langei, por nos descri- 
ta do Estado do Parana, que se distingue de busiris pela cor ama- 
rela predominante, principalmente no abdomen onde nos dois-ter^os 
anteriores de cada tergito e amarelo-vivo e no tergo final, em forma 
de mancha triangular, e preto-veludoso. 

Como so foi descrita a 9 , designamos alotipo um exemplar $ 
de El Jabali, Argentina, depositado na cole^ao do Museu Britanico. 

Argentina (0. W. Thomas), 1 $ (Mus. Brit.); El Jabali, I e III- 
1931 (J. B. Anderson), 1 5 e 2 9 9 (Mus. Brit.); Zelaya, XI-1946 
(Hepper), 1 $ (Inst. Mig. Lillo). 

Mirolestes fascialis Curran 

Mirolestes fascialis Curran, 1935, Amer. Mus. Nov. N.' 806:2 
Brasil, Estado de Santa Santa Catarina, Nova Teutonia, II-IV- 

1937 e I-III-1938 (Plaumann), 3$ $ e 19 9 9 (Mus. Brit.), 

Last-aurus lugubris (Macquart) 

Dasypogon lugubris Macq., Dipt. exot. supl. 1 :64. 
Dasypogon (Lastaurus) anthracinus Loew, 1851, Progr. Realsch. Meseritz 

p. 12. 

A igualdade entre lugubris e anthracinus se nos afigura muito 
c^rta, pois, apesar das diagnoses de ambas serem bastante reduzi- 
das, elas se superpoem perfeitamente. Alias, esta sinonimia ja foi 
estabelecida por Schiner (1867), mas nao admitida por Osten Sa- 
cken (1887), cujas considera^oes, talvez, tenham influido sobre 
Kertesz que tambem nao a aceitou, fazendo permanecer ate hoje, 
atraves do seu catalogo, essa dualidade de nomes para uma unica 
especie. Nao e possivel manter separadamente lugubris e anthracinus, 
como pretendia Loew, apenas pela diferen^a de tamanho (7 1/2 li- 
nhas para a primeira e 12 linhas para a segunda) e pelo abdomen 
que em anthracinus e preto-brilhante e em lugubris "noir-bronze". 

Venezuela, Las Adjuntas, 959 metros, VII-1926 e Caracas, 
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Lastaurina ardens (Wiedemann) 

Dasypogon ardens Wied., 1828, Auss. zweifl. Ins. 1 :391. 
As femeas desta especie, as vezes, apresentam a pilosidade ama- 

rela do corpo muito menos abundante que a dos machos, quando 
entao sao de tamanho maior. 

Argentina, El Jabali, I e 11-1931 (J. B. Anderson), 2$ $ e 
2 ? ? (Mus. Brit.); Provincia de Buenos Aires (J. Bosq) 2 $ $ ; 
Puente Alsina, 1-1914 (J. Bosq), 2$ $. 

Araiopogon gayi (Macquart) 

Dasypogon gayi Macq., 1838, Dipt. exot. 1, 2:37. 
Dasypogon (Saropogon) chalybeiventris Loew, 1851, Progr. Realsch. Me- 

seritz p. 5. 

Especie tipo do genero que antes era incluida em Saropogon. 
Segundo nosso criterio, entretanto, o genero Saropogon nao ocorre 
na regiao chilena, de onde procede o material a nossa mao. Para 
conter esta e outras especies do Chile, estabelecemos o genero Araio- 
pogon que se distingue de Saropogon,'principalmente, pela genita- 
lia masculina, onde os forceps superiores sao desenvolvidos. As es- 
pecies do genero Saropogon (senso estricto), segundo Hardy, apre- 
sentam o 9.° tergito da genitalia masculina apenas sulcado em sua 
linha mediana.   

Chile, El Sauce, XI-1937 (E. P. Reed) 1 5 (Mus. Brit.); La 
Higuera, XI-1938 (E. P. Reed), 2 $ ? (Mus. Brit.); El Canelo, XII- 
1948 (Gutierrez), 1 S numero 21.793 (Dept. Zool.), 

Araiopogon cyanogaster (Loew) 

Dasypogon {Saropogon) cyanogaster Loew, 1851, Progr. Realsch. Mese- 
ritz p. 5. 

Dasypogon pictus Philippi, 1865, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien 15:688. 
Ha nesta especie alguns caracteres variaveis, tais como as cer- 

das do mistax que podem ser amarelas e pretas misturadas, a ausen- 
cia ou presenga de uma faixa vertical de pruina amarela situada na 
margem posterior da mesopleura, a borda posterior de alguns seg- 
mentos abdominais que ora sao franjados de pruina amarela, ora 
inteiramente azul-metalicos. 

No material que estudamos encontra-se urn exemplar proce- 
dente da Guiana Inglesa que discorda dos caracteres desta especie 
apenas pelas marcagoes pretas dos femures que sao menos exten- 
sas e pela coloragao das asas que sao mais claras. Nao obstante 
tratar-se de duas regioes faunisticas distintas, faltam-nos elementos 
para considerar este exemplar uma outra especie. 
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Chile (E. P. Reed), 2$ $ (Mus. Brit); Santiago, Canelo, 
XII-1944 (Ramirez), XII-1948 (Gutierrez), 1-1949, XI-1949, XII- 
1949, XI-1951; 1921 (A. Faz), 2$ $ e 6 9 5 (Col. Dept. Zool. 
sob os numeros 62.249, 111.207, 111.208, 21.792, 21.794 a 21.796 
e 23.466). 

Guiana Inglesa, Ex-coll. Brunetti, 1 9 (Brit. Mus.). 

Araiopogon fulvicornis (Macquart) 

Dasypogon fulvicornis Macq., 1849, Dipt. exot. supl. 4 :68. 
Esta especie e muito parecida com cyanogaster, mas pode ser 

distinguida pelos seguintes caracteres: antenas amarelo-avermelha- 
das; mesonoto com pruina amarela sobre os calos umerais, em duas 
manchas no prescuto (uma de cada lado da faixa pfeta mediana) 
e na raiz das asas, logo depois da sutura transversa (em cyanogas- 
ter a pruina amarela forma uma aureola ao redor do mesonoto); 
mesopleura com pruina amarela nas margens superior e posterior; 
femures inteiramente amarelo-avermelhados, sem marcagao preta na 
metade basal como em cyanogaster; abdomen preto, pouco brilhan- 
te; quinto e sexto esternitos com pilosidade preta abundante. 

Chile (E. P. Reed), 1 9 (Mus. Brit); Provincia de Santiago, 
Canelo, 1-1949, 1 s (Col. Dept. de Zoologia, sob numero 21.797). 

Theromyia murina (Philippi) 

Cylindrophora murina Phil., 1865, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 15:704. 
Chile, 1 $ (Mus. Brit.). 

Profepsis lucifer (Wiedemann) 

Dasypogon lucifer Wied., 1828, Auss. zweifl. Ins. 1 :388. 
Dasypogon satanas Wied., 1828, Auss. zweifl. Ins. 1 ;401.. 
Dasypogon rufipennis Macq., 1838, Dipt. exot. 1, 2:45. 
Cacodaemon quadrinotata Bigot, 1878, Ann. Soc. Ent. France (5),8:431. 
Prolepsis fumiflamma Walker, 1851, Ins. Saunders. 1 :101, T. 3, f. 6. 
Ha nesta especie um grande dimorfismo sexual: os machos 

tern antenas e asas pretas, as femeas antenas e asas avermelhadas 
com enfumagamento na margem posterior. 

Argentina, Bonifacia (Morley Knight), 1 $ (Mus. Brit.); Araoz, 
XI-1925, 1-1926, 1 5 e 2 9 9 (Inst. M. Lillo); Buenos Aires, Abra 
de la Ventana, Tornquist, 11-1947 (Rossi), 2 9 9 (Inst. M. Lillo); 
Catamarca, Hualfin, XII-1948 (Ares) 1 9 numero 23.932 (Dept. 
Zool.); Cordoba, Capital, XII-1949 (Lopes), 1 9 numero 23.933 
(Dept. Zool.); General San Martin, X-1947 e 1-1948 (Lopes), 1 S 
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& Willink), 1 5 (Inst. M. Lillo); Neuquen, XI-1946 (Hayward & 
Willink), 2$ $ el? (Inst. M. Lillo, exceto lef numero 23.934 
da Col. Dept. Zool.). 

Stenopogon californiae (Walker) 

Dasypogon californiae Walk., 1849, List Dipt. Brit. Mus. 2:322. 
A distribui^ao geografica do genero Stenopogon, antes tida 

como do Mexico para o Norte, fica agora ampliada com a ocorrencia 
desta especie no Equador, caso sejam exatas as procedencias indi- 
cadas nos rotulos de dois exemplares da cole^ao do Museu Brita- 
nico. 

Equador, C. T. Bingham (B. M. 1932-456), 2 $ $ (Mus. Brit.). 
Brit). 
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PAPEIS AVULSOS 
DO 

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA 

SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL 

RICCIA, NOVO GENERO PARA COREMATURA ALIAR1A 
(DRUCE, 1890) E DESCRIQAO DO ALOTIPO DESSA 

ESP£CIE. (LEP. CTENUCHIDAE). 

FOR 

Lauro Travassos Filho 

Estudando as especies do genero Corematura, verificamos que 
a especie de Druce — aliaria, apresentava caracten'sticas genericas 
diferentes; acreditamos de inicio que aliaria seria uma Trichura, 
genero no qual havia sido descrita por Druce. Mas, estudando os 
caracteristicos morfologicos de especies de Trichura muito proxi- 
mas ao respectivo genotipo (por nao dispormos de exemplares da 
especie tipo de Trichura), verificamos que realmente aliaria tam- 
bem nao era uma Trichura, tornando-se necessario estabelecer um 
novo genero para a especie de Druce. 

Era de nosso interesse apresentar uma mais detalhada descri- 
9ao morfologica, mas infelizmente so nos foi possivel obter um uni- 
co casal dessa especie e nos animamos a publicar o trabalho para 
esclarecer e deHerminar a situa^ao da especie de Druce, que eviden- 
temente havia ficado em suspense apos o nosso trabalho sobre Core- 
matura (ver Travassos Filho, 1952 — Arq. Zool. Est. S. Paulo, 
8(3) :89-108, figs.). 

Aproveitamos pois a oportunidade para dedicar o novo genero 
ao nosso prezado amigo Dr. Denis de Ricci, entomologo frances, 
como modesta homenagem por nos ter obtido em sua patria, o mo- 
derno aparelho de desenho microscopico que permitiu ilustrar este 
trabalho. 

Tambem desejamos agradecer aqui ao Conselho Nacional de 
Pesquisas, do Rio de Janeiro, pelo auxilio que nos concedeu para 
aquisi^ao da aparelhagem com a qual foi feita a fotografia apre- 
sentada. 

Muito grato somos ao Museu Nacional do Rio de Janeiro pelo 
emprestimo dos dois unicos exemplares que pudemos estudar, per- 
tencentes as suas colegoes. 
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Riccia, novo genero 

Ctenuchidae de porte medio. Asas translucidas, com margens 
escamosas; nervura transversal oculta por faixa escamosa. Nervu- 
lagao: asa anterior com Sc muito proxima ao tronco radial; as Rs 
com peciolo comum alem do angulo superior da celula, e se sega- 
ram na seguinte ordem, da base para o apice: R1, R5, R2 e por fim 
R3 e estas duas com longo peciolo so se separando bem proximo 
ao apice da asa; M1 origina-se do angulo superior da celula; M2 e 
M3^ ligeiramente separadas, do angulo inferior da celula; Cu1 e Cu2 

bem afastadas entre si, partem do lado inferior da celula; nervura A 
habitual; nervura transversal com o ramo anterior muito maior que 
o posterior, com o angulo mediano muito aberto, quase retilinea 
na ? ; pregas membranosas muito discretas. Asa posterior com ce- 
lula muito longa; as margens escamosas, a margem externa toda 
recoberta de escamas a partir da nervura transversal. Nervulagao: 
Sc+Rs e M1 curtas, com origens no angulo superior da celula; 
M2+3+4 do angulo inferior da celula; Cu1 com origem proxima do 
angulo posterior da celula e Cu2 bem distante, no lado inferior da 
celula; A1+2 e A3 habituais; pregas membranosas muito discretas. 
Area anal toda recoberta de escamas. 

Abdomen com os segmentos 2 e 3 muito estreitados no respecti- 
vo ponto de uniao, condicionando aspecto quase peciolado; tufo 
anal bem desenvolvido em ambos os sexos, ocultando a genitalia. 

Dimorfismo sexual; antena do $ com longas apofises, cujas 
cerdas sao moderadas; ? com articulos muito curtos, apofises cur- 
tas terminando por grandes cerdas, e a escamosidade dorsal dos 
aiticulos, muito farta, engrossa caracteristicamente a por^ao me- 
diana da antena da 9 . Abdomen do $ com orgao odorifero forma- 
do por longos sacos extroversiveis, ocultos no abdomen quando re- 
traidos. 

Genitalia do $ : decimo tergito simples; nono tergito {tegu- 
men) encurtado dorsalmente e com dois processos que ladeiam o 
decimo tergito; vinculus estreito, sacus muito reduzido; valvas for- 
tes, simples e afiladas para a extremidade; penis muito fino, vesica 
com dois cornuti. 

Genitalia da 9 : simples e encurtada; placa dorsal muito es- 
treita. Bursa copulatrix simples e volumosa. 

Especie tipo: Corematura aliaria (Druce, 1890). 
Discussao taxonomica. Este genero situa-se entre Corematura 

e Trichura. De Trichura, como nao nos foi possivel examinar exem- 
plares de sua especie tipo, ficamos restritos aos caracteristicos mor- 
fologicos mencionados na literatura. Comparamos contudo a genita- 
lia de aliaria 5 e 9 com a genitalia de especie de Trichura proxima 
ao genotipo. Assim, Riccia aproxima-se de Trichura por ter o mes- 
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mo tipo de nervula^ao, antenas com farta escamosidade dorsal nas 
$ 9 e abdomen com a mesma forte constrigao nos segmentos ini- 
ciais; tufo terminal muito mais desenvolvido em Riccia. Genitalias 
de aspectos diversos. 

De Corematura e facilmente separavel tanto pela nervulagao 
das asas, como pelos caracten'sticos da genitalia, bastando confron- 
tar com nosso trabalho sobre esse genero (Arq. Zool. Est. S. Paulo, 
5(3) :89-108, figs., 1952). 

Riccia aliaria (Druce, 1890) - $ - alotipo. 

Riccia aliaria (Druce, 1810), n. comb. 

Hol6tipo: $, in British Museum (Col. Druce), Inglaterra. 
Alotipo: 9, in Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil. 
Local, tipo: Pebas (Rio Amazonas), norte do Peru. 
Distr. geogr.: Peru, Pebas (Rio Amazonas); Guiana Fran- 

cesa, Cayenna; Guiana Inglesa, Georgetown; Brasil, Sao Paulo 
de Oliven^a (Rio Amazonas). 

Referencias: 
Trichura aliaria Druce, 1890 — Pr. Zool. Soc. London, 1890:494, est. 42, 

fg. 3 [ <5 ]. 



282 PAP£IS AVULSDS Vol. XI —N.' 17 

3 

cfTj, 
s: 

2 

v 

S; 

Fig. 1 - Genitalia do $ (sem o penis), de perfil. — Fig. 2 - $ - Vista dorsal 
dos tergitos 9 e 10. Fig. 3 - £ - ^ista ventral do vinculus, sacus e valvas. 
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Corematura aliaria Hampson, 1898 — Cat. Lep. Phal., i ;347) n.9 764, fg. 163, 
$ . Zerny, 1912 — Lep. Cat., 7:101 (cit. sin. & geog.). Draudt, 1915 — in Seitz, 

G. Schmett, II, 6:121-122, fg. 18-f, [ $ ]. 

ComentArio : — Devido as manchas brancas indicadas, e evi- 
dente ter Druce descrito aliaria baseando-se em um s. Hampson 
tambem so se refere a $. Tambem pela distribuigao das manchas 
brancas indicadas por Draudt ve-se que s6 estudou $. 

Diante disso, como nos foi possivel estudar uma 9 dessa espe- 
cie, sera ela descrita adiante, passando o exemplar a ser considerado 
como o allotypus de Riccia aliaria (Druce, 1890). 

Descrigdo do $ 

Caracteres cromAticos — Examinamos apenas um $, cujos 
caracteristicos coincidem perfeitamente com a descrigao de Hamp- 
son: 

" $. Head and thorax black; points on frons, vertex of head, 
and tegulae fulvous yellow; palpi in front, sides of frons and coxae 
white; abdomen blue-black, the first two segments white bellow, 
a forked streak on 3rd segment; wings hyaline, the veins and margins 
black. Fore wing with discoidal black bar; the costa more broadly 
black from end of cell to apex; the terminal band expanding at 
vein 2. Hind wing with apical black patch; the lobe of inner margin 
black. Exp, 36 millim." 

Ha contudo um comentario a ser feito a descrigao acima. Onde 
Hampson refere "fulvous yellow", Druce indica "brick-red"; o $ 
que examinamos e realmente de tonalidade amarelo escuro, ao passo 
que a 9 examinada corresponde ao torn vermelho. Isso indica ocor- 
rer essa varia^ao de colorido, fato alias bastante comum nestes 
lepidopteros. 

Caracteres morfologicos — Dimensoes: o unico $ exami- 
nado mediu cerca de 14 mm de comprimento total do corpo, tendo 
a asa anterior cerca de 13,5 mm de comprimento. 

Cabega habitual. Antena com apofises bem desenvolvidas e com 
cerdas moderadas. 

Torax habitual. Asas transparentes; formato, faixas marginais, 
escamosidade da nervura transversal e nervula^ao de ambas as asas 
semelhantes as da 9 (fgs. 7 e 8). 

Abdomen com forte constrigao nos segmentos 2 e 3, interes- 
sando a uniao dos dois; tufo anal bem desenvolvido. Orgao odori- 
fero representado por um par de longos sacos contracteis e extro- 
versiveis, habitualmente ocultos no abdomen, e que dele se escapam, 
quando-distendidos, por abertura situada entre os esternitos 7 e 8 
(orgao identico ao das especies de Corematura). 
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Fig. 4 - ^ - Penis, com vesica distendida. — Fig. 5 - $ - Perfil da genitalia. 
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Genitalia: decimo tergito alongado e simples (fgs. 1 e 2). 
Nono tergito (tegumen) encurtado dorsalmente, apresenta um par 
de processos que ladeiam o decimo tergito, processes cujas porgoes 
dorsais sao menos esclerosadas; cada processo tern na base, ven- 
tralmente, uma formagao semelhante a um grande espinho (fgs. 1 
e 2); vinculus delicado, sacus discrete, como mostram os desenhos. 
Valva alargada dorso-ventralmente na base, com a extremidade afi- 
lada e voltada para dentro; na porgao mediana interna ha um pro- 
cesso em forma de gancho, voltado para tras, como mostra a figu- 
ra 3. Penis relativamente comprido, muito fino e simples; vesica 
bi-lobada, com dois cornuti iguais, com formato de grandes e for- 
tes espinhos (fig, 4). 

Descrigdo da ? 

Examinamos apenas um exemplar, o allotypus da especie (Fo- 
tografia). 

Caracteres cromAticos — Extremamente semelhante ao $, 
e daremos apenas as diferen^as para com a diagnose de Hampson 
ja transcrita e para com o exemplar $ estudado. 

Difere do $ por nao ter manchas brancas na base das ante- 
nas; palpos so com escamosidade preta; na fronte e coxas anterio- 
res ha apenas uma discreta escamosidade branca; na coxa poste- 
rior ha pequena mancha branca lateral. No abdomen ha apenas um 
par de manchas brancas paralelas no esternito 3, separadas media- 
namente por escamosidade preta, e discrete ponto branco lateral- 
mente no esternito 4, relacionado.com a mancha branca do esternito 
anterior. 

O colorido fulvo-amarelo do $ de Hampson (e do que exami- 
namos), e no exemplar ? aqui estudado de cor vermelho-tijolo, 
coincidindo assim com a cor referida por Druce para o holotipo; 
como ja comentamos ao tratar do $, consideramos essa diferen^a 
como simples varia9ao cromatica. 

Caracteres morfologicos — Dimensoes: a unica 5 examina- 
da mediu cerca de 15,5 mm de comprimento total do corpo, tendo 
a asa anterior cerca de 16 mm de comprimento. Cabega habitual; 
antena com articulos muito encurtados, apofises curtas com cerdas 
longas; a abundante escamosidade dorsal da por^ao mediana au- 
menta bem a espessura da antena. 

Torax em tudo semelhante ao do $. Asas como mostram as 
figuras 7 e 8; a nervulagao e a que foi descrita nos caracteres gene- 
ricos e pode ser estudada nas figuras citadas. 

Abdomen com aspecto mais encorpado do que o do 5 ; tufo 
anal bem desenvolvido. 
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Fig. 6 - $ - Signus bursae. — Fig. 7 - $ - Asa anterior. — Fig. 8 - 5 - Asa 
posterior. 
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Genitalia. Do tipo habitual, apresentado de perfil na figura 5; 
placa dorsal complexa e estreitada, com a borda livre sulcada em 
V medianamente, onde se encaixam as placas do ovipositor; placas 
ventrais grandes; placa vulvar estreita e simples. Bursa copulatrix 
globosa, grande, membranosa; signus bursae com fortes espinhos 
e com formato arqueado (fg. 6). 

MATERIAL ESTUDADO 

S — Guiana Britanica, Georgetown. N. 66.858, Museu Na- 
cional, R. J. 

9 — (Rotulo ilegivel) — N. 71.313 — Allotypus. Museu Na- 
cional, R. J. 

ABSTRACT 

In this paper is described a new ctenuchid genus, Riccia, for the species 
Corematura aliaria (Druce, 1890), which is rediscribed, as well as the $ allotype 
selected. 
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DO 

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA 

SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL 

D1CHOTOMIUS DA SEQAO SPECIOSUS {*) 

PGR 

P. Francisco Silverio Pereira, CMF 

Este pequeno grupo de especies pertencentes ao Subgenero 
Luederwaldtinia Martinez, comumente conhecido por Selenocopris 
Lued. nec Burm., acha-se um pouco isolado entre os demais do 
subgenero. Distingue-se contudo, a primeira vista, dos demais, pe- 
los caracteres seguintes: 

Armadura clipeal formada de lamela nos dois sexos; alta e com 
as suas extremidades elevadas em denticulos nos $ $ , baixa e sem 
os citados denticulos nas ? '9 .'Pronotos dos $ $ na frente com lo- 
bos manifestos, de localizagao e formas diferentes segundo as espe- 
cies; as 9 9 com pronoto simplesmente arredondado. Calcares das 
tibias posteriores pontiagudos e nao emarginados. Cor verde, cuprea, 
azul e violeta. 

As duas especies conhecidas ate o presente acrescentamos mais 
uma, baseada em material recebido do Colegio Anchieta de Porto 
Alegre, por gentileza do Rvmo. P. Pio Buck S. J., a quern temos a 
honra de dedica-la, como penhor de nossos sinceros e cordiais agra- 
decimentos. 

As especies anteriormente conhecidas (D. speciosus Waterh. e 
D. opalescens Felsche) sao muito proximas, e ainda nao afastamos 
a possibilidade de serem sindnimas, representando a especie de 
Felsche exemplares pouco desenvolvidos da de Waterhouse. Vein 
corroborar esta nossa hipotese a coexistencia das referidas especies 
nas mesmas localidades. Parece serem especies predominantes nas 
grandes altitudes e nas regioes de matas, embora nada se conhe^a 
ate o presente sobre sua biologia, campo aberto para futuras pes- 
quisas. Os exemplares por nos coletados foram capturados em 
sevas. 

(*) £ste trabalho foi feito ha segao de Insecta do Departamento de Zoologia 
klo Estado de Sao Paulo. 
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Queremos expressar logo de comedo os nossos agradecimentos 
cordials a Maria Aparecida Vulcano d'Andretta, pelas preparagoes 
e desenhos que ilustram este trabalho. 

CHAVE PARA AS ESPfiCIES CONHECIDAS 

1 - Estrias elitrais muito fracas, com pontos pe- 
quenos; lobo medio do pronoto nos $ $ es- 
treito,, bifido na ponta e de cada lado com 
profunda fovea (fig. 1); cor violeta, azul- 
esverdeada, opalescente. 10-15 mm. Rio Gran- 
de do Sul ]) D. bucki sp. n. 

Estrias elitrais fortes e bem marcadas com 
pontos fortes e profundos; lobo medio largo 
e desprovido de foveas laterais .... 2 

2 - Carena cefalica arqueada nos dois sexos, for- 
te nos $ $ (fig. 3) e fraca nas 9 9 
(fig. 4) ; cor verde brilhante, cupreo meta- 
lico. 11-15 mm. Sao Paulo 2) D. speciosus (Waterh, 1891) 

Carena cefalica reta nos dois sexos e bem 
mais fraca (fig. 5, 6); cor identica. 11-15 
mm. Sao Paulo 3) D. opalescens (Felsche, 1910) 

Dichotomius bucki n. sp. 

Figs. 1, 2, 7, 12 a 15 

DiSTR^uigAo Geografica: RIO GRANDE DO SUL; Sao Francisco de 
Paula, 1-935, 1-936, 11-936, 1-938, 11-944. P. Pio Buck leg. SANTA CATARINA; 
Rio Cagador 1945 (1 9 ). Total 26 ^ 5 e 23 9 9 . Tipo rf, alotipo 9 e 23 paratipos 
nas coleqoes do Departamento de Zoologia de Sao Paulo; 14 paratipos na Cole- 
qao do Colegio Anchieta de Porto Alegre; 1 5 1 9 paratipos na Col. de Antonio 
Martinez de Buenos Aires; 1 ^ 1 9 nas col. do British Museum de Londres; 
1 5 1 9 nas col. do Musee de Histoire Naturelle de Bruxelles. 

Comprimento; 10-15 mm; Largura umeral 7-9 mm. 
Cor geral: violeta, azul esverdeada com reflexos cupreos, opa- 

lescente nos elitros e mais esverdeada no pronoto e cabe^a; esta mais 
sombria e as vezes completamente preta, principalmente na parte 
anterior; parte inferior e pubescencia pretas. 

$ $ - Cabe^a (fig. 1): clipeo com incisao media profunda na 
parte anterior, dentes arredondados e urn pouco elevados; carena 
cefalica alta, reta, elevada em denticulos nas extremidades e situa- 
da logo adiante dos olhos; pontuagao clipeal formada de^pontos fi- 
nos e esparsos do mesmo modo que as genas, parte occipital lisa 
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no centro, com pontos nos lados; sutura genal manifesta, reta ate 
a base da carena cefalica; canto posterior das genas arredondados; 
parte superior do olhos pequena e ovalada; antenas com o escapo 
maior que os 5 articulos seguintes juntos, 2.° moniliforme, 3.9 e 4.° 
um pouco mais alongados, 5.9 e 6.° curtos e largos ou sublamelifor- 
mes, 7.9, 8.° e 9.° em fortes lamelas revestidas de pequenissimas cer- 
das; pegas bucais (fig. 7, 12) com o I.9 articulo dos palmos maxila- 
res muito fino e pequeno, 2.° mais robusto e subegual ao 1.°, 3.9 ci- 
lindrico ligeiramente dilatado no apice, 4.9 maior que os dois pri- 
meiros, afilado nos extremos; palpos labiais (fig. 7) com o I.9 arti- 
culo dilatado na face interna, 2,° pequeno e arqueado e o 3.° peque- 
no e cilindrico. 

Torax: Protorax com o pronoto finamente pontuado mesmo 
nos lados, sulco medio central mais manifesto na por^ao posterior 

Fig. I - Dichotomius bucki sp. n. $ . Vista dorsal do Pronto e da cabe^a; 
fig. 2 - D. bucki sp. n. $ idem. 

e anterior entre os lobos que sao estreitos, fendidos na ponta, tendo 
de cada lado uma grande fovea luzidia; foveas laterals arredonda- 
das; angulos anteriores obtusos, os posteriores completamente arre- 
dondados; borda posterior emarginada em toda a sua extensao; 
prosterno recoberto de pelos pardo escuros com o processo proepis- 
ternal somente pontuado, sem pelos. 

Mesotorax com o escutelo (oculto pelos elitros) largo, concavo 
na frente, fosco e pontuado no centro com as margens luzentes e 
levantadas; mesosterno liso no centro e finamente pontuado nos la- 
dos; mesoepisternos e mesoepimeros com longas e densas cerdas; 
sutura meso-metasternal arqueada. 

Metatorax com o metasterno liso no centro, pontuado nos lados 
e na parte interna junto as coxas, com sulco medio profundo e 
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grande; lados com os metaepisternos e mataepimeros guarnecidos 
de pubescencia densa e longa. 

Patas: As anteriores com as coxas pontuadas, os trocanteres 
com fortes cerdas na face anterior, os femures com pontos piliferos 
isolados na face inferior, na superior lisos na metade distal, mar- 
gens anterior e posterior com pontos e longas cerdas, a anterior 
fortemente sulcada e com processo espiniforme apical; tibias com 
duas fileiras longitudinals de pontos piliferos na face superior, uma 
no eixo central e outra margeando a borda externa, face inferior 
fortemente esculpida e com longas cerdas marginals, margem ex- 
terna, com 3 dentes laterals fortes e 1 rudimentar, o apical com a 
ponta dirigida para fora; calcar com a ponta fortemente recurva para 
dentro e geniculado; inser^ao dos tarsos situada na face inferior da 
margem anterior com longas cerdas esparsas era todos os articulos; 
basitarso quase duas vezes mais longo que o 2?, 3.9 e 4.° fracamente 
decresc.entes, 5.9 tao longo como os 3 anteriores juntos; garras ama- 
relas, pequenas e recurvas. 

Patas medias com as coxas quilhadas e levemente pontuadas; 
trocanteres pequenois e, lisos; femures bojudos, lisos na porgao dis- 
tal da face ventral, pontuados e pilosos na regiao apical,'face su- 
perior lisa, a anterior levemente escavada, a externa pontuada e com 
cerdas diminutas; tibias muito dilatadas no apice, lisas nas faces 
dorsal e ventral, a externa com 5 pequenos denticulos e a margem 
apical com coroa de robusta^ cerdas; calcares robustos, o menor do 
tamanho do 1.° articulo tarsal e o maior igual aos 2 primeiros arti- 
culos tarsais; basitarso um pouco maior que os dois seguintes arti- 
culos e bastante dilatado para o apice, 2.9, 3,9 e 4.° decrescentes e 
menos dilatados para o apice, 5.° um pouco menor que os 3 anterio- 
res juntos; garras pequenas. 

Elitros com as estrias fracamente impresas, apenas pontuadas, 
pontos quase imperceptiveis, um pouco mais fortes na base e no 
apice, a 7.9 nao atinge a base e termina atras do calus umeral; inte- 
restrias completamente planas e lisas, a I.9 ou a sutural a mais estrei- 
ta de todas e a 8.9 ou a lateral a mais larga; epipleuras estreitas mais 
ou menos lisas na frente e rugosas posteriormente. 

Abdomen com os segmentos lisos no centro, pontuados somente 
nas impressoes laterals e nas margens das suturas dos mesmos, 
6.° segmento muito reduzido na parte central; pigidio com pontos 
muito finos quase imperceptiveis e marginado por um sulco em todas 
as bordas, sendo porem a basal mais forte que as demais e anguloso 
no centro; genitalia como nas figs. (13 a 15). 

? ? com o clipeo (fig. 2) mais forte e densamente pontuado, 
carena baixa sem os denticulos laterals ou tridentada em alguns 
exemplares, ou com denticulos apenas indicados; pronotp.cpm pon- 
tos um pouco mais fortes, com o sulco medio apenas indicado, sem 
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a fofmagao lobular anterior ou apenas esbo^ada pof pequena' intu- 
mescencia junto a margem anterior; faltam tambem as foveas ante^ 
riores; metasterno com a fovea posterior bem menor; calcares ante- 
riores fracamente recurvos e nao geniculados. 

Distingue-se facilmente das duas outras especies conhecidas 
pela forma^ao caracteristica do lobo medio anterior do pronoto com 
suas foveas ladeando ao lobo'medio estreftd e dividido na ponta e 
pela coiora^ao geral violeta iridescente ou esverdeada, alem das 
estrias elitrais muito finas- e mais fracamente pontuadas. 

Com grande satisfagao dedico esta especie ao Rvmo. P. Pio1 

Buck S. J. do Colegio Anchieta de Porto Alegre que ha anos vem 
levantando urn esplendido museu regional digno de ser imitado por 
outros estabelecimentos escolares de outros Estados da Uniao. 

Dichotomius speciosus (Waterh. 1891) 

Figi. 3, 4, 8 e 10 

Pinotus speciosus Waterhouse, 1891, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 7:362; 
Felsche 1901, Deutsch, Ent. Zeitschr. p. 145; 1910, l.c.p. 342; Gillet, 1911, 
Junk's Col. Cat. Pars 38, p, 62; Luedenvaldt, 1914, Rev. Mus. Paul. 
9:366,368; 1929, l.c.16:709,760. 

nrmr^™ 

?ig. 3-D. speciosus (Waterh.) $ idem; fig. 4 - £). speciosus (Waterh.) $ idem. 

DiSTRiBUigAo Geografica: SAO PAULO; Campos de Jordao, 1-906, 1-918, 
m-920, 1-936 (3 ^,29), XII-945 (3 $), 1-948 (20^, 30 9 ) ; Capital XII-920 
1. Lane leg. 
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MINAS GERAIS; Virginia, XI-927 (I $ ), 1-918 (1 $ ), XII-920 (1 $ ), 
1-921 (1 $ ). 

12^ $ el6$ $ no Departamento de Zoologia de Sao Paulo, 2 $ no British 
Museum, 2 $ no Musee d'Histoire Naturelle de Belgique, BruxelleSj 2 5 na 
Col. de Antonio Martinez de Buenos Aires. O tipo acha-se no British Museum 
somente com a indicagao "Brasil". 

Comprimento: 11-15 mm. Largura umeral 6-9 mm. 
Cor geral verde metalico brilhante nos elitros, pronoto e cabe^a 

com reflexos ciipreos ou da mesma cor dos elitros; partes inferiores 
mais escuras mas sempre com reflexos cupreos ou verdes; pubes- 
cencia pardo-escura, clava grisalha. 

$ - Cabeqa com o clipeo, (fig. 3) concavo adiante da carena 
cefalica que e alta, arqueada, levantada nas extremidades em dentes 
bem manifestos situada logo adiante dos olhos, parte anterior da 
carena lisa, a posterior com pontos muito finos e esparsos; clipeo 
com pontos muito finos na frente, mais fortes nas genas e canto 
posterior da cabega, parte posterior central lisa; dentes medios do 
clipeo robustos e obtusos; genas levemente salientes nas margens do 
clipeo e arredondadas nos angulos posteriores; parte superior dos 
olhos pequena e ovalada; antenas com escapo grande e cilindrico, 
2.° articulo urn pouco mais longo que largo, 3.9 e 4.9 ainda um pouco 
mais longo, 5.° e 6.9 sublameliformes. 7.9, 8.° e 9.9 em grandes lame- 
las revestidas de finissima pubescencia parda; pegas bucais com os 
palpos labiais (fig. 8) muito parecidos com os de D. bucki sp. n. po- 
rem com o 2.° articulo um pouco menor e o 3.9 um pouco maior; os 
maxilares com o I.9 articulo menor que o 2.°, 3.9 subegual ao 1.° 
e o 4.° um pouco maior que os 2 anteriores juntos (fig. 10). 

Torax. Protorax com o pronoto (fig. 3) fortemente pontuado 
nas margens anterior e latero-anteriores, disco e margens laterais 
posteriores, com pontos fracos e esparsos, sulco do disco manifesto, 
e atinge o lobo medio anterior que e largo; foveas laterais arredon- 
dadas; angulos anteriores manifestos, os medios levemente angulo- 
sos e os posteriores acentuados, todos os lados emarginadps; pro- 
cesso medio anterior em lobo largo triangular, profundamente emar- 
ginado de cada lado, limitado externamente por um pequeno denti- 
culo; declive pronotal bem menor que a parte basal; prosterno com 
pontos escassos e pelos pardo-escuros; processo prosternal alargado. 

Mesotorax com 0 escutelo encoberto e de conformagao seme- 
Ihante a da especie anterior; mesosterno fortemente pontuado com 
excep^ao de uma faixa longitudinal lisa colocada no centro e outra 
transversal situada na margem anterior; todo ele com pubescencia 
baixa e pardacenta; mesoepisternos grandes e com cerdas maiores; 
mesoepimeros pequenos; sutura meso-metasternal arqueada e um 
pouco angulosa no centro. 
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Fig. 7 - D. hucki sp. n. Palpos labiais ; fig. 8 - D. speciosus (Waterh.) idem ; fig. 9 - 
D. opalescens (Felsche) Palpos maxilares; fig. 10 - D. speciosus (Waterh.) 
idem; fig. 11 ■ D. opalescens (Felsche) Mento e palpos labiais; fig. 12 ■ D. buchi 

sp. n. Palpos maxilares. 
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Metatorax com o metasterno liso no centro, fortemente pontua- 
do e pubescente nas margens laterals e nos lados internes das coxas; 
sulco medio profundo, metaepisternos e matepimeros tambem pon- 
tuados e pubescentes. 

Abdomen com os segmentos lisos na parte central, pontuados 
nos lados e nas suturas de cada segmento, o ultimo estreito no centro 
e sulcado; pigidio quase liso, com pontos apenas perceptiveis e 
emarginado em todos os lados. 

Patas anteriores com as coxas e os trocanteres pontuados, os 
femures pontuados e pubescentes na face inferior, na superior sb- 
mente perto das margens, face interna com escavagao nao muito 
forte e na externa com fileira de pontos piliferos; tibias com 4 den- 
tes laterals sendo o 1.° muito pequeno, face superior com uma fileira 
longitudinal de pontos piliferos no centre e outra ladeando a mar- 
gem externa, face inferior imberbe; tarsos insertos inferiormente na 
altura do penultimo dente lateral; calcares robustos com a ponta re- 
curva; basitarso cilindrico e do tamanho dos 3 seguintes juntos, 
2.°, 3.° e 4.9 subeguais e moniliformes, o 5.9 maior que os 3 anterio- 
res tornados em conjunto; garras pequenas e arqueadas. 

Patas medias com as coxas lisas, pontuadas somente nas mar- 
gens; trocanteres pequenos; femures engrossados no meio com pou- 
cos pontos piliferos na margem inferiores, a superior quase com- 
pletamente lisa, face posterior com forte escava^ao e a anterior pon- 
tuada; tibias muito dilatadas no apice .com 6 denticulos marginais 
externos; calcares pontiagudos, o menor igual ao basitarso e o maior 
um pouco maior que os 2 primeiros articulos tarsais em conjunto; 
tarsos com os 4 primeiros articulos dilatados para o apice e decres- 
centes, o 5.° cilindrico e fino; garras recurvas. 

Patas posteriores com as coxas pontuadas somente na margem 
posterior, trocanteres muito pequenos, femures mais longos que os 
medios e nao tao dilatados na parte mediana, no mais semelhantes 
aos das tibias medias; tarsos com o basitarso do comprimento dos 
2 seguintes juntos, 2.°, 3.° e 4.9 decrescentes, 5.9 cilindrico com pe- 
quenas garras recurvas. 

Elitros com estrias fortemente impressas principalmente na 
regiao posterior e com pontos fortes e redondos que invadem as 
interestrias, somente a I.9 estria alcanna a margem posterior dos 
elitros; interestrias um pouco abauladas e completamente lisas de 
conformacao igual as da especie anterior; epipleuras lisas na parte 
anterior e finamente rugosas na posterior. 

9 - Cli'peo (fig. 4) com fortes rugas transversals na frente; 
carena cefalica fraca, arqueada e sem os denticulos laterals ou ape- 
nas indicados; pronoto completamente arredondado na frente, sem 
declive nem lobos; calcares das tibias anteriores com ponta menos 
recurva. 
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Fig. 13 - D. bucki sp n. Vista geral da genitalia desenvaginada; fig. 14 - D. bur Pi 
sp. n. Detalhes da parte apical da genitalia; fig. 15 - D. bucki sp. n. Vista lateral 

das pegas basal e laterais. 
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Separa-se esta especie da anterior pela forma^ao largo trian- 
gular do lobo anterior do pronoto, pela pontuafao forte das estrias 
elitrais e pela cor diferente. 

Dichotomus opalescens (Felsche 1910) 

Figs. 5, 6,9, 11 

Pinotus opalescens, Felsche, 1910, Deutsch. Ent. Zeitschr. p. 342; Gillet, 
1911, Junk's Col. Cat. Pars, 38 pp. 61 ; Luederwaldt, 1929, Rev. Mus. Paul. 
16:708,736,748,749,763,763, fig.; Blackwelder, 19)44, U. S, Nat. Mus. 
185 :207. 

DisxRiBUigAo Geografica : SAO PAULO; Campos do Jordao, XII-920, 
XII-941, XII-944. 4 $ $ e 3 $ $ todos depositados nas cole^oes do Departamento 
de Zoologia de Sao Paulo. 

Comprimento: ll-16 jnm. Largura umeral 7-9 mm. 
Esta especie e em tudo identica a anterior menos nos caracteres 

seguintes; Carena cefalica (figs. 5 e 6) e reta em ambos os sexos. 
Felsche fala de exemplares azuis opalescentes, porem todos os nos- 
sos tern a mesma coloragao que os da especie anterior. 

2^ 

0 

o/ 

Fig. 5 - D. opalescens (Felsche) $ idem; fig. 6 - D. opalescens (Felsche) $ idem. 

Pe^as bucais com os palpos labiais (fig. 11) dotados de enor- 
me articulo basal dilatado no apice e maior que os 2 seguintes jun- 
tos; 2.9 muito menor e mais delgado e recurvo, 3.° fino estreitado na 
base e urn pouco menor que o 2."; palpos maxilares (fig. 9) com 
o I.9 articulo fino e mais longo que o 2.° que e curto e mais grosso 
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que o anterior, 3.9 estreito na base e engrossado no apice e bem 
maior que o anterior, 4.° maior que os 2 anteriores juntos estreitado 
no apice e na base. 
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ABSTRACT 

In this paper the author describes Dichotomius bucki n. sp., from the States 
of Rio Grande do Sul and Santa Catarina. He also revises the species of the 
Speciosus group, which is quite aberrant in the sub-genus Luederwaldtinia, but 
easily recognizable by the following characters : 

Clypeus with a lamellate carina in both sexes; carina high and dentate at the 
ends in the $ , low and not dentate in the 5 ; $ pronotum with one median ante- 
rior lobe, variously placed in the several species; $ pronotum rounded. Spur of 
posterior tibiae pointed, not emarginated. 

D. opalescens (Felsche) is possibly but a variety of D. speciosus (Waterh.), 
the type of which (seen in the British Museum) closely agrees with our specimens. 
Three known species, identifiable as follows: 

1 - Elytral striae very weak, with small punctu- 
lationsq median anterior lobe of $ pronotum 
narrow, notched, with a deep fovea on each 
side; color purple, blue, greenish or opa- 
lescent. 10-15 mm  
Elytral striae marked, punctulation deep; me- 
dian anterior lobe of $ pronotum broad and 
with no lateral foveae  

2 - Clypeal carina arcuate in both sexes, strong 
and high in the $ , weak and low in the $ ; 
color bright green, coppery or metallic. 11- 
15 mm  
Clypeal carina straight and low in both sexes; 
same color as anterior species. 11-15 mm. . 

1) D. bucki n. sp. 

2 

2) D. speciosus (Waterh) 

3) O. opalescens (Felsche) 
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POR 
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INTRODUCAO 

Na presente contribui^ao, estudamos vinte especies de aranhas, 
todas ocorrentes no Brasil, excegao feita a Tetragnatha vicina Simon, 
1897; a maioria delas foi apanhada no Estado de Sao Paulo, por 
Helga Urban e Frederico Lane. Nosso proposito foi o de fornecer 
ao estudioso elementos que, possibilitando melhor conhecimento 
morfoldgico de certas especies, tornassem as identifica96es poste- 
riores mais seguras e mais rapidas. Como se vera, tres das especies 
de aranhas consideradas, ou sejam, Tetragnatha vicina Simon, 1897, 
Corinna egregia Simon, 1896, e Corinna penicillata Mello-Leitao, 
1939, nao se acham representadas na cole^ao de aracnideos do De- 
partamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura de Sao Paulo. 
Aqui figuram, todavia, dos tipos de duas delas {T. vicina e C. egre- 
gia), desenhos da quelicera e palpo do macho, respectivamente, figu- 
ras essas ainda nao publicadas. No que diz respeito a C. penicillata, o 
exame do tipo nos possibilitou tragar alguns reparos sobre a estru- 
tura do palpo. Descfevemos o alofipo macho de Trachelas rugosns 
Keyserling, 1891, noticiamos Eustala guttata F.O.P. Cambridge, 
1904 e Micrathena quadriserrata F.O.P. Cambridge, 1904, pela pri- 
meira vez, do Brasil, e estabelecemos as sinonimias de Tetragnatha 
soaresi Camargo, 1948 (= T. longidens Mello-Leitao, 1945) e 
Loxosceles surata Simon, 1907 (= L. similis Moenkhaus, 1898). 
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Para todas as especies, damos, tanto quanto possivel, a distribui9ao 
geografica conhecida ate o presente. Relativamente a bibliografia 
alinhada logo abaixo do nome de cada especie, abstivemo-nos de 
citar a anterior a 1911, visto estar ela contida no Catalogo de Pe- 
trunkevitch (1911). Contudo, quando necessario, a comentamos no 
texto. Nos desenhos dos bulbos genitais de Acacesia folifera (Marx, 
1889) e Eustala guttata P.O.P. Cambridge, 1904, representamos, se- 
paradamente, determinado trajeto do receptaculum seminis, desde o 
inicio do reservatorio ate o ducto ejaculador. Esse trajeto podera ser 
bem acompanhado, atentando-se a ordem dos algarismos romanos 
postos no final da explica^ao das figuras respectivas, A nomencla- 
tura usada das diferentes pe^as do palpo do macho, e a de J. H. 
Comstock (1910). As abreviagoes empregadas nas figuras que ilus- 
tram este, indicam: 

Alveolo — A1 Fundus — F 
Apofise mediana — Am Hematodoca basal — h 
Apofise terminal — At Hematodoca distal — H 

Bulbo genital — B Paracymbium — P 
Condutor — Cd Radix — R 
Cymbium — C Reservatorio — Re 

Ducto ejaculador — D Subtegulufn — S 
fimbolo — E Tegulum — T 

Estipe — Es 

Apresentamos os nossos melhores agradecimentos, pelo auxilio 
que nos prestaram durante a elabora^ao deste, a: Padre Francisco 
S. Pereira C.M.F. e Werner C. A. Bokermann (ambos deste Depar- 
tamento de Zoologia), Frederico Lane (Museu Paulista), Helga Ur- 
ban, Otto Schubart (Esta^ao Biologica de Piscicultura de Emas), 
Wolfgang Bucherl (Institute Butantan), Benedicto A. M. Scares 
(Escola Nacional de Agronomia), J.L. Araujo Feio e Victor Frederico 
(Museu Nacional), Lauro Travassos (Institute Osvaldo Cruz), Pa- 
dre Jesus Moure C.M.F. (Museu Paranaense), Raul Ringuelet (Mu- 
seo de la Plata), W. J. Gertsch (American Museum of Natural His- 
tory), Max Vachon (Museum d'Histoire Naturelle) e E. Browning 
(British Museum). 
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Distribuidas pelas familias, sao estas as especies estudadas: 

| Loxosceles similis Moenkhaus, 1898 

/ Trithena tricuspidata (Blackwall, 1863) 
\ Thwaitesia affinis O. P. Cambridge, 1882 

Acacesia folifera (Marx, 1889) 
Eustala guttata F.O.P. Cambridge, 1904 
Tetragnatha longidens Mello-Leitao, 1945 
Tetragnatka vicina Simon, 1897 
Micrathena quadriserrata F.O.P. Cambridge, 1904 

, Micrathena sordida Taczanowski, 1872 

| Selenaps cocheleti Simon, 1880 

Corinna bicincta Simon, 18% 
Corinna egregia Simon, 18% 
Corinna penicillata Mello-Leitao, 1939 
Trachelas robustus Keyserling, 1891 

■ Trachelas rugosus Keyserling, 1891 
Trachelas 4-punctatus Mello-Leitao, 1922 
Oastaneira obscura Keyserling, 1891 
Myrmecium gounellei Simon, 1896 
Myrmecium rufum Latreille, 1824 

| Chira bicirculigera Soares & Camargo, 1948 

lilis W. J. Moenkhaus, 1898 
Loxosceles similis Moenkhaus, 1898 ;79, est. V, fig. 7; L. surata Simon, 1907: 

247, fig. 1 D; L. surata Petrunkevitch, 1911 ;I18; L. surata Mello-Leitao, 
1918 <1:127 e 129; L. serrata (error!) R. V. Chamberlin, 1920:40 (= L. 
surata Simon)); L. surata Mello-Leitao, 1934:71, 73, figs, la, 2|a e 3a; 
L. surata Mello-Leitao, 1944 a:2. 

Esta especie foi colocada, interrogativamente, na sinonimia de 
Loxosceles laeta (Nicolet, 1849), primeiro por Simon (1907:247), 
depois por Petrunkevitch (1911:118). Mello-Leitao (1918a: 127) 
e C. Fr. Roewer (1942:320) consideraram, sem hesitagao, L. similis 
Moenkhaus, sinonimo de L. laeta (Nicolet, 1849). A diferen^a na 
propor?!© dos varies articulos do palpo, bem como a forma diversa 
do embolo, nitidamente visiveis nas figuras dos palpos de L. laeta 
e L. similis, permite, desde logo, que se considere essas duas espe- 
cies como distintas e nao como sinonimas. A descri9ao de L. laeta 
apresentada por Mello-Leitao (1918a: 127) deve ser rejeitada, pois 
esse autor, ao faze-la, copiou, com pequenissimas varia9oes — 
conservando nao so a ordem da descri9ao, mas tambem os adjeti- 
vos — todo o trecho relative a colorido da descri9ao original de 
L. similis e, apos, acrescentou, numa tradu9ao literal, o que diz Si- 
mon (.1907:246) na descri9ao das queliceras e tibia do palpo de 

Sicariidae 

Theridiidae 

Argiopidae 

Selenopidae 

Clubionidae 

Salticidae 

Loxosceles sirr 
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L. laeta. Ora, do exame do tipo de L. similis, verificamos que nao 
so o palpo e diferente daquele de L. laeta, como ja dissemos atras, 
mas tambem as queliceras de L. similis nao se apresentam com gra- 
nules grosses, negros, desiguais, na sua porgao anterior. Do exame 
do tipo de L. similis Moenkhaus, 1898, depositado nas cole^des de 
aracnideos deste Departamento de Zoologia, sob numero 631, e lei- 
tura cuidadosa dos caracteres do palpo de L. surata Simon, 1907, 
concluimos que L. surata e um sinonimo de L. similis. Otto Schubart 
colecionou, em 28 de junho de 1946, tres machos adultos e um jo- 
vem, duas femeas adultas e quatro jovens (sexo?) desta especie, 
no interior de uma gruta de Altinopolis, localidade proxima de Ba- 
tataes, norte do Estado de Sao Paulo. Esses exemplares se acham 
depositados nas cole^oes de aracnideos deste Departamento, sob 
numero E. 955. A distribuigao geografica de L. similis ate o pre- 
sente e, portanto, a seguinte: Estado de Sao Paulo (Iguape: Moen- 
khaus, 1898 - Altinopolis: Schubart, 1946), Estado de Minas Ge- 
rais (Simon, 1907), Estado do Para (Aura: Mello-Leitao, 1944a). 
Um bom apanhado do itinerario da viagem feita pelo naturalista 
Antenor Leitao de Carvalho aos rios Araguaia e Amazonas, em 1939 
e 1940, quando colecionou a especie de L. surata citada por Mello- 
Leitao, no trabalho acima, encontra-se em Otto Schubart (1947: 
1, 2 e 3) . Como L. surata Simon, os machos figuram, em chave, nos 
trabalhos de Chamberlin (1920:40) e Mello-Leitao (1918a: 127 e 
1934: 73); a femea figura, em chave, em Mello-Leitao (1934:71). 
Breve descrigao do macho de L. surata {— L. similis) se encontra 
em Mello-Leitao (1918a: 129). 

Trithena tricuspidata (Blackwall, 1863) 

Plectana tricuspidata Blackwall, 1863 ;38; Trithena tricuspidata Petrunkevitch, 
1911 :213; T. t. Reimoser, 1939:344; T. /. Roewer, 1942:388; T. t. Mello- 
Leitao, 1945:216; 'T. Mello-Leitao, 1947:238. 

Uma femea (E. 526 C. 1421) apanhada por Frederico Lane em 
Campos da Serra (cabeceira do rio M'boy Guagu, Sao Paulo), em 
3 de abril de 1943. A distribuigao geografica desta especie e, ate o 
momento, a seguinte: Rio de Janeiro e Serra dos Orgaos (Blackwall, 
1862:348); Estado do Rio (Nova Friburgo (Serra dos Orgaos) - 
Simon, apud Keyserling, 1884:25); Estado do Parapa (Marumbi: 
Mello-Leitao, 1947), proximidades da cidade de Sao Paulo (Estado 
de Sao Paulo), Guatemala (Montana de Chilasco) - F.O.P. Cam- 
bridge, 1904:540), Costa Rica (Provincia San Jose: Tablazo) - Rei- 
moser, 1939:344) e Argentina (Misiones: Pindapoy, Puerto Victoria 
e Iguazu) - Mello-Leitao, 1945. 

Alem de Blackwall, describees da femea desta especie se encon- 
tram em Simon (1867:23), Keyserling (4884:24) e F^O.P. GaitP- 



l-XI-1953—H. F. de A. Camargo — Aranhas que ocorrem no Brasil 305 

bridge (1904:540). Foi figurada por Simon (1864; fig. 136e 1893; 
pi. 7, fig. 2), Keyserling (1884: pi. XI, figs. 146, 146a e 6), F.O.P. 
Cambridge (1904: pi. 51, fig. 26 e 26a) e Warburton (1923: fig. 
208), o qual reproduziu a figura da femea constante do trabalho de 
Simon (1893). A figura que Berlese (1925: fig. 106 (A)) nos apre- 
senta como sendo desta especie, nao o e. A especie figurada pelo 
entomologo italiano e Trithena biocellata Simon, 1893, provavel- 
mente uma reprodu^ao pouco aumentada, da gravura presente no 
trabalho de E. Simon (1893:323, pi. 7, fig. 4). O mencionado equi- 
voco de Berlese e repetido por Raffaele Issel, que, no seu artigo 
(epigrafe "Ragni") (1935: 779, fig. n.0 4) usou da mesma figura 
n.9 106 (A), ao p6 da qual pos a mesma indica^ao presente no tra- 
balho de Berlese: "Trithaena tricuspidatrf'. 

Thwaitesia affinis O. P. Cambridge, 1882 

Thwaitesia affinis O. P. Cambridge, 1882:431, pi. XXXI, fig. 8A; T a. 
Petrunkevitch, 1911 :212; T. a. Petrunkevitch, 1925:68; T. a. Banks, 
1929 :86; T. a. Chickering, 1936:4§2; T. a. Roewer, 1942:508. 

A descri^ao original e baseada numa femea, colecionada pelo 
Professor Traill. Ignoramos quern fosse o Prof. Traill, a epoca e o 
itinerario da sua viagem, e as localidades do Amazonas onde apa- 
nhou os onze exemplares (dez especies) de aranhas estudados por 
O. P. Cambridge em 1882. Apenas sabemos, atraves de informa- 
9ao de E. Browning, que as aranhas coletadas por Traill se acham 
depositadas no Hope Museum (Oxford, Inglaterra), e que no rotulo 
de Sphecozone nigra (Linyphiidae) se le "Minas Gerais", proceden- 
cia diversa daquela constante do trabalho de Cambridge (1882: 
428) onde se le; "Received in Mr. Train's Amazon collection". Ate 
o presente a especie era conhecida apenas das localidades seguin- 
tes: Brasil (Amazonas: O. P. Cambridge, 1882), Panama (Bugaba 
- O. P. Cambridge, 1896:196; Wilcox camp - Petrunkevitch, 1925; 
Las Sabanas - Banks, 1929; Barro Colorado Island - Chickering, 
1936). Possuimos dois exemplares, urn macho (E. 953 C. 1431) e 
uma femea (E. 953 C. 1432) adultos, ambos colecionados na Fa- 
zenda P090 Grande (Juquia), em 23 de mar^o de 1951, por Frede- 
rico Lane. A sede da Fazenda P090 Grande se acha no quilometro 
489 da estrada de rodagem Sao Paulo-Juquia, e a nove quilome.tros 
da cidade de Juquia (Municipio do mesmo nome) que esta, por 
sua ves, a 163 quilometros ao sul da cidade de Santos. 

O macho desta especie foi descrito por O. P. Cambridge (1896: 
196), que nessa mesma obra (pi. 25) figurou a femea (figs. 2a e 
2b) eo macho (figs. 3aa3af). F.O.P. Cambridge (1902:396, pL 37) 
menciona a especie e figura a femea (figs. 19). O epigino da femea 
se acha represehtado em 0. P. Cambridge (1882: fig. 8-A) e F.O.P. 
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Cambridge (1902: fig. 19o). O palpo do macho e figurado em O. P. 
Cambridge (1896; pi. 25, figs. 3c e 3d) e P.O.P. Cambridge (1902: 
pi. 37, fig. 18). Esta ultima figura, na qual o palpo e visto ventral- 
mente, esta bastante fiel. 

Acacesia foiifera (Marx, 1889) 
(Figs. 7, 35 a 38, 42 a 44) 

Epeira foliata Hentz, 1847 :475, pi. XXXI, fig. 14 (nec Epeira foliata Walck., 
1837) ; Epeira foliata Emerton, 1884 :318, pi. XXXVII, figs. 6 a 10; Epeira 
foiifera Marx, 1889 ;545 e 593 (nom. nov. pro Epeira foliata Hentz, 1847) ; 
Epeira foliata Mc Cook, 1893 :154, pi. IV, figs. 7, 8 e 8 a; Acacesia foliata 
Simon, 1895:788 e 795; A. f. Tullgren, 1901 :10; A. f. F.O.P. Cambridge, 
1904:502, pi. 48, figs. 1, \a, \h, Ir e 2 de a a e; A. f. Petrunkevitch, 
1911:274; A. f. Petrunkevitch, 1925:68; A. f. Mello-Leitao, 1929:110; 
A. f. Banks, 1929:95; A. f. Mello-Leitao, 1930:53; A. f. Petrunkevitch, 
1930:314, 315 e 331, figs. 213 e 214; A. hnceolata Badcock, 1932:20, fig. 
14, a, b e c; A. foliata Mello-Leitao, 1933 ;33 ( = A. lanceolata Badcock) ; 
A. f. Chickering, 1936:452; A. f. Reimoser, 1939:350; A. f. Mello-Leitao, 
1940:239; A. f. Comstock, 1940:523, figs. 546 a 548; A. f. Mello-Leitao, 
1941 :252; Acacesia foiifera (Marx, 1889) Roewer, 1942:763 (= A. lan- 
ceolata Badcock) ; A. foliata Mello-Leitao, 1942:384; A. f. Mello-Leitao, 
1943; A. f. Mello-Leitao, 1944:314; A. f. Mello-Leitao, 1945:217; A. f. 
Mello-Leitao, 1946:37 (— A. lanceolata Badcock); A. f. Mello-Leitao, 
1947a:\\; A. f. Mello-Leitao, 1947:238; A f. Caporiacco, 1948:660; A /. 
Comstock, 1948:523, figs. 546 a 548; A. f. Mello-Leitao, 1949:7. 

A diagnose original desta especie foi publicada por Hentz na 
publica^ao acima designada, artigo XXXV, sob o titulo: "Descrip- 
tions and figures of the Araneides of the United States". Devemos 
a E. Browning, a obtengao daquela diagnose, que abaixo transcre- 
vemos: "21. Epeira foliata - Plate XXXI - Fig. 14 - Description. 
Pale brown; abdomen ovate terminating in a joint, with waved black 
lines, two external almost meeting at the apex, two internal meeting 
before or near the middle. Observations. This spider is not unfre- 
quently found on weeds and bushes. When at rest it gathers some 
leaves together as a tent. It moves with amazing rapidity. It is quite 
distinct from E. hebes. Habitat. Alabama. June, July". Apesar de 
Hentz nada dizer na diagnose original, sobre o sexo do exemplar 
descrito, o exame da figura do palpo, mostra tratar-se de uma femea. 
Diagnose bem mais pormenorizada do macho e da femea de Acacesia 
foiifera, encontra-se em Mc Cook (1893) que na mesma pagina 154 
opina contra a modificagao nomenclatural introduzida por George 
Marx em 1889. Ligeira descricao do macho e da femea figura em 
Emerton (1884:318). O palpo do macho desta especie se acha fi- 
gurado nos trabalhos de Emerton (1884: pi. XXXVII, figs. 7 e 8), 
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N." 1 - Corinna hicincta: alotipo femea, vista dorsal. N.p 2 - Idem: bulbo genital, 
vista ventral. N.' 3 - Idem: Cymbium, vista dorsal para evidenciar as duas 
apofises inferiores. N.p 4 - Idem : Bulbo genital dissecado, trajeto do receptaculum 
seminis. N." 5 - Idem: Bulbo genital, fundus e inicio do reservatorio para mostrar 
o angulo que formam. N." 6 - Eiistala guttata: Palpo, vista dorsal. N.' 7 - Adacesia 
folifera: Apofise mediana do bulbo genital, vista latero-interna de uma das suas 
porgoes, para evidenciar as tres apofises, assinaladas por numeros. N.9 8 - Eustala 
guttata: Bulbo genital dissecado. Apenas parte da apofise mediana e representada. 
N.9 9 - Micrathena sordida: Femea jovem. Dorso do abdomen. Deixam de ser 

representados os dois espinhos anteriores. 
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Mc Cook (1893: pi. IV, fig. 8a) e F.O.P. Cambridge (1904: pi. 48, 
fig. fc), Essas figuras sao muito deficientes, deixam muito a dese- 
jar, pois, num bulbo genital de estrutura complexa, como e o caso 
do de A. folifera, aqueles autores, se preocuparam apenas com evi- 
denciar a forma da apofise mediana, enquanto as demais pe^as estao, 
praticamente, indistingufveis. Mas, a pior figura ainda e a constante 
do trabalho de Mc Cookj-sobre.a qual ja se pronunciara jF. 0. P. 
Cambridge (1904:502); "... the sketch of the palpus of the male 
leaves much to be desired in point of definition.. .". Mc Cook (1893: 
155) nas ligeiras linhas que dedica a descrigao do palpo do macho, 
escreve que o embolo e "wide, bifid, or strongly notched at the 
tip ...". Temos a impressao que o autor quer se referir, aqui, a apo- 
fise mediana. Conforme se ve nas figuras anexas, o paracymbium 
do palpo de A. folifera tern uma peqhcna apofise negra na porcao 
interna da sua base; a apofise medihna, que, aproximadamente no 
terco final, se divide em dois ramos de comprimento e espessura 
mais ou menos equivalentes, tern, na regiao ventral, proxhiK) a sua 
articulacao com o radix, pequena apofise negra. Alem desta, mostra 
duas outras apofiseSj tambem negras, porem menores. A primeira na 
porcao ventral do apice de urn dos ramos, a segunda, mais abaixo, 
na mesma diregao, Recentemente, Archer (1951 e 1951a). numa se- 
rie de estudos, tern procurado dar bases mais seguras as sub-farriilias 
e alguns generos-de Argiopidae, definindo-os baseado, principal- 
mente, na estrutura do palpo do macho e epigino .da femea. Consi- 
dera (1951:4) na familia Argiopid-ae, apenas quaitro sub-familias. 
A pagina treze da sua contribuicao (1951), ha ligeira referencia a 
apofise mediana do palpo, tibia II, e espinho apical da patela no ge- 
nero Acacesia. Especie cle vasta distribuicao geografica, foi encon- 
tr.ada, ate o presente, rias seguintes localidades: Esfados Unidos 
(Alabama: Hentz, 1847 - New Haven (Conn.): Emerton, 1884 - 
Carolina do Norte, Georgia, Washington, Florida, Savannah, New 
York/ Columbus e Texas: Mc Cook, 1893 - Sanford (Orange 
County); Tullgren, 1901 - Florida (Gainesville): Gertsch col., Me- 
xico (Tepic, Misantla, Atoyac, Teapa), Guatemala (Chicoyoito), 
Costa Rica, Panama (Bugaba): F.O.P. Cambridge, 1904 - Costa 
Rica (Prov. Limon:. Hamburg Farm): Reimoser, 1939 - Haiti: 
Petrunkevitch, 1911 - Panama (Ancon, Bella Vista, Las Sabanas, 
Mt. Hope): Banks, 1929 - Panama (Barro Colorado Island): Chi- 
ckering, 1936 - Porto Rico (Manati, Arecibo, Aibonito, entre Toa 
Alta e Vega Alta): Petrunkevitch, 1930 - Guiana Ingleza (Deme- 
rara e Curupucari): Caporiacco, 1948 - Colombia: Mello-Leitao, 
1941 - Uruguai (Montevideo): Mello-Leitao, 1933 - Argentina 
(Chaco): Mello-Leitao, 1933 - Argentina (Chaco: Resistencia, Ti- 
rol, Gancedo - Santiago del Estero: Ahatuya): Mello-Leitao, 1942 - 
Argentina (Provincia de Buenos Aires): Mello-Leitao, 1944 - Argen- 
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tina (Misiones: Puerto Victoria); Mello-Leitao, 1945 - Paraguai: 
Mello-Leitao, 1933 - Paraguai (Nanahua): Badcock, 1932 - Pa- 
raguai (Nanahua e Alberdi): Mello-Leitao, 1946 - Brasil: Pernam- 
buco (Tapera?): Mello-Leitao, 1929, Para (Rio Cumina): Mello- 
Leitao, 1930, Parana: Mello-Leitao, 1940 - Parana (Curitiba, Gua- 
raquegaba e Florestal): Mello-Leitao, 1947 - Minas Gerais (Carmo 
do Rio Claro): Mello-Leitao, 19470 - Mato Grosso (confluencia dos 
rios Koluene e Xingu): Mello-Leitao, 1949 - Rio Grande do Sul: 
Mello-Leitao, 1943 e Estado de Sao Paulo (Fazenda P090 Grande, 
Juquia) de onde possuimos Um macho adulto (E. 953 C. 1419) 
apanhado por Frederico Lane em 23 de mar^o de 1951. 

Eustala guttata F. O. P. Cambridge, 1904 

(Figs. 6, 8, 31-34, 48) 

Eustala guttata F.O.P. Cambridge, 1904:508, pi. 48, figs. 13, 13ar a-rL 14 e 
14a; E. g. Petrunkevitch, 1911 :342; E. g. Petrunkevitch, 1925:71; £. g. 
Banks, 1929:93; E. g. Roewer, 1942:765. 

Conhecida do Mexico, Guatemala e Panama (F.O.P. Cambrid- 
ge, 1904). Neste ultimo pais, alem da localidade de Bugaba, cita- 
da por F.O.P. Cambridge, a especie tambem ocorre em Mt. Hope, 
onde Banks (1929) apanhou dois exemplares. Agora noticiamos 
Eustala guttata do Brasil, atraves de um macho adulto (E, 953 
C. 1434) que Frederico Lane colecionou em 23 de mar^o de 1951, 
na Fazenda P090 Grande (Juquia). 

0 exame das varias figuras de palpos, com os respectivos no- 
mes das estruturas, constantes do trabalho de F.O.P. Cambridge 
(1904), nos mostra que, frequentemente, esse autor emprega 0 mes- 
mo nome para designar pegas distintas. E o que sucede, por exem- 
plo, com a pe^a uncus. Na plancha 46, o nome uncus e empregado 
para denominar 0 ramo curto.do cymbium (paracymbium), e na 
plancha 43, indica o que F.O.P. Cambridge tambem chama de clavis 
(apofise mediana). Comstock (1910: 172) (*) apenas registou essa 
ultima significagao de uncus, usada por F.O.P. Cambridge, isto e, 
uncus sinonimo de clavis (— apofise mediana). Tambem, em F.O.P. 
Cambridge a nomenclatura nao e uniforme. Assim, 0 paracymbium 
ora e chamado de uncus, como ja foi visto, ora de "tarsal hook" 
(planchas 48 e 50). O exame de inumeras figuras do trabalho de 
F. 0. P. Cambridge (1904) mostra que o conceito que ele tinha da 
pega embolo era exato. Dai dizermos que Cambridge errou ao desig- 
nar como embolo, na plancha 48, 0 que supomos ser a apofise ter- 

(*) Mencionado trabalho de J. H. Comstock foi reimpresso, com modifica- 
goes minimas, consistentes na supressao de algumas citagoes no texto, no livro 
daquele autor (1940 e 1948). Nao conhecemos a primeira edigao, do citado livro, 
que e de 1912. 
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N." 10 - Trachelas A-punctatus: Bulbo genital dissecado. Vista ventral 1519s' 
trando a disposigao das diversas pe<~as, e o trajeto do receptaculum seminis. 
A maior parte do embolo se acha representada. N.' 11 - Idem: Macho, dorso do 
abdomen. N.' 12 - Idem: Macho, tibia do palpo, vista ventral. N.' 13 - Idem: 
Palpo, vista dorsal, para mostrar a forma do cymbium. N.9 14 - Idem: Macho, 
tibia do palpo, vista dorsal. N.9 13 - Idem: Macho, quelicera, «videnciando a pe- 
quena saliencia localizada no limite da superficie ventral com a interna. N.9 16 - 
Idem: Macho, quelicera, mostrando a zona proeminente na porgao supero-basal 
interna. N.9 17 - Idem: Palpo, vista ventral. N.9 18 - Trachelas robustus: Palpo, 
vista lateral. N.9 19 - Idem: Macho, tibia do palpo, vista ventral, para evidenciar 
a elevagao (a). A apofise nao esta representada. N.9 20 - Idem: Macho, tibia do 

palpo, vista ventral. N.9 21 - Idem: Macho, apice da patela do palpo. 
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minal. O verdadeiro embolo e o que, ali, F.O.P. Cambridge deno- 
mina de uncus, porque nele e que se abre o ducto ejaculador, como 
tambem pela relagao que mantem com o condutor e estipe, vindo 
logo em seguida a este ultimo. Resumindo, temos em F. O. P. Cam- 
bridge (1904): 

11.' — como ramo do cymbium (= uncus, tarsal hook) 
2.' — como apofise do tegulum (= clavis) 
3.' — denominaqao errada dada ao embolo, na plancha 48 

1.' — na maipr parte das figuras, denominapao certa, dada 
a porgao intromitente do bulbo 

2.' — na plancha 48, denominapao errada dada a peqa que 
supomos ser a apofise terminal. 

Mas F.O.P. Cambridge nao foi o primeiro a denominar a apo- 
fise terminal de embolo; segundo se le em Comstock (1910:164), 
tambem Menge (1866:25), que foi o criador do termo embolo, no 
seu verdadeiro sentido morfologico, nomeou a apofise terminal de 
embolo, em varias figuras de Epeira constantes do seu livro. O trecho 
no qual aparece o termo embolo, no trabalho de Menge (1866:25) 
e o seguinte: "Zwei der teile sind die notwendigsten und fehlen auch 
nicht bei dem einfachsten bau; ich nenne den einen den samentrager, 
spermophorum, den andern den eindringer, embolus. Ich habe bei 
Linyphia, Agalerta und Lycosa das aufnehmen des samens durch den 
ubertrager bei Tetragnatha und Pachygnatha das eindringen des 
samentragers und eindringers in die weibliche scheide gesehen". 
Numa tradugao feita por Werner C. A. Bokermann, temos: "Duas 
dessas partes sao as mais necessarias e nao faltam nem mesmo na 
estrutura mais simples; eu chamo a uma de condutor do esperma, 
espermoforo, a outra de introdutor, embolus. Eu vi em Linyphia, 
Agalena e Lycosa a recepgao do esperma pelo bulbo, em Tetragna- 
tha e Pachygnatha a introdugao do condutor do esperma e do intro- 
dutor na cavidade da femea". Como ja foi escrito por Comstock 
(1910:169), o conceito que Menge tinha a respeito da fun^ao do 
"spermophorum" ( = condutor do embolo), era errada. Na explica- 
9ao das gravuras, no trabalho de Menge, essa pega aparece, mais 
comumente, com o nome alemao "samentrager", do mesmo modo 
que o "embolus" e amiude designado pela palavra "eindringer". A 
julgar pelo que diz Menge, em seu trabalho e pagina citados, e tam- 
bem pela estampa I, quadro I, letra D (Epeira diademata) e estam- 
pa 8, quadro 9, letra D (Epeira patagiata), com a palavra "ubertra- 
ger", Menge quis se referir ao bulbo genital. Sinao, vejamos o que 
diz ele no alto da citada pagina 25: "Der ubertrager besteht meistens 
aus einem halbrunden, spiralig gewundenen grundteil, pars basalis 
und einem ahnlich gestalteten endteil, pars terminalis oder extrema, 
an denen. beiden verschiedne, hornige oder hautige platten, blatter, 

uncus 

embolo 
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zahne, haken,. nadeln oder spitzen, angeheftet ,sind. Nach dem vor- 
handensein oder fehlen und der form und beschaffenheit dieser teile 
erscheint daher der iibertrager bald einfach,,bald zusammengesetzt 
und von manigfacher gestalt". Numa tradu^ao de Bokermann, te- 
mos: "O bulbo consta na maioria das vezes de uma por^ao fun- 
damental semi-circular em forma de rosca espiralada, que e a pars 
basalis, e de uma parte terminal, pars terminalis ou extrema, de 
estrutura parecida, ambas as quais sao dotadas de   De 
acordo com a presen^a ou ausencia, forma e agrupamento dessas 
partes, parece-se o bulbo por vezes simples, por vezes composto 
e com inumeras maneiras de constru^ao". Cpmo ja ficou dito, as 
vezes Menge nao distingue, convenientemente, a apofise terminal 
(retinaculum) do embolo. E o que se ve, por exemplo, na plancha 8, 
quadro 8, letra G (Epeira cormta) onde Menge, assinalou com a 
letra oc, como sendo o "retinaculum" o que, na verdade, consta de 
embolo e apofise terminal. Tambem Menge confunde, as vezes, a 
apofise mediana com o que elexhama de retinaculum ( = apofise ter- 
minal). E o que sucede, ao tratar das especies Epeira diademata 
(pagina 43, plancha I, quadro I, letra D) e Epeira marmorea (pa- 
gina 52, plancha 4, quadro 4, letra E). Descrevendo o bulbo genital 
de E. diademata, Menge diz : "Das sterna oder der iibertrager hat 
zur seite des beckenformigen grundgljedes tab. I D pb. einen ge- 
kriimmten haken oc . . .. .". Traduzindo, temos: "0 sterna ou bulbo 
genital tern ao lado da porpao basal em forma de concha tab. I D pb 
uma apofise curva A posipao da apofise, conforme a des- 
cripao acima, e o exame da figura respectiva, mostram tratar-se da 
apofise mediana. Contudo, na explicapao da figura correspondente, 
Menge escreve: "D. Der iibertrager ein armformiger haken 
(retinaculum)". O que ficou dito para E. diademata, se aplica a 
Epeira marmorea (pagina 52, plancha 4, quadro 4, letra E) pois 
Menge fala de uma apofise de duas pontas que se origina da por9ao 
basal (Diese riihren von einen zwei spitzigen haken zur seite des 
grundgliedes tab. 4 E ....). Ao explicar.a figura correspondente, 
no entanto, denomina-a de "retinaculum". 

Tetragnatha longidens Mello-Leitao, 1945 

Teiragnatha longidens Mello-Leitao, 1945:244, figs-. 22 e 23; Tetragnatha 
soaresi Camargo, 1950:240, est. I, figs. 3 e 4 e est. IV, figs. 6, 7 p 8. 

Esta sinonimia foi estabelecida pela comparapao que Raul Rin- 
guelet, chefe da sepao de invertebrados da Faculdade de Ciencias 
Naturais e Museo de la Plata, realizou, a nosso pedido, dos desenhos 
das queliceras de T. soaresi, constantes do nosso trabalho acima ci- 
tado, com o tipo de 7, longidens, depositado naquele Museu. O tipo, 
urn macho, foi descrito da Argentina, localidade de Pindapoy (Mi- 
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siones). No Brasil, ate o presente, sua ocorrencia e conhecida de 
Campos de Jordao, fistado de Sao Paulo (Camargo, 1950:243) e da 
Ilha de S5o Sebastiao, litoral do mesmo estado,- onde Helga Urban 
apanhou urn macho adulto, entre os dias 26 e 29 de janeiro de 1951, 
depositado nas cocoes de aracnideos deste Departamento de Zoo- 
logia. 

Tetragnatha vicina Simon, 1897 

(Figs. 52 e 53) 

Tetragnatha vicina Simon, 1897:869; T. v. Banks, 1902:220; T. v. Petrun- 
kevitch, 1911:393; T. v. Petrunkevitch, 1930:263 e 285; T. v. Roewer, 
1942:991. 

Em 1897, E. Simon descreveu esta especie, baseado num ma- 
cho colecionado na Ilha de Sao Vicente (Antilhas). A descri^ao ori- 
ginal e muito sumaria, pois Simon se limitou a comparar T. vicina 
com Tetragnatha antillana Simon, 1897,. da qual, segundo ele, T. vi- 
cina muito se aproxima. Posteriormente, N. Banks (1902) se refe- 
riu, em duas linhas, a um macho e a uma femea de T. vicina, apanha- 
dos em Porto Rico (San Juan), e atualmente na colegao de aracni- 
deos do "United State National Museum", conforme se le na intro- 
du^ao do seu trabalho. A especie nao figura na revisao do genero 
Tetragnatha, feita por Seely (1928) que, para tanto, utilizou-se, 
principalmertte, de material da Cornell University, New York State 
Museum e American Museum of Natural History, Petrunkevitch 
(1930) depois de dizer que ainda nao encontrara a especie em Porto 
Rico, duvida da certeza da identificagao de T. vicina, feita por 
N. Banks em 1902. Satisfazendo nosso pedido, Max VaChon, do Mu- 
seu de Historia Natural de Paris, desenhou a promargem e a retro- 
margem da quelicera do tipo de T. vicina, um macho, depositado 
nas colegdes daquele Museu. Cremos que, assim, ter-se-a uma boa 
ideia de T. vicina, de vez que, ate o momento, a especie, alem de mal 
deserita, ainda nao fora figurada. 

Micrathena quadriserrata F. O. P Cambridge, 1904 

Micrathena quadriserrata F.O.P. Cambridge, 1904:534, plancha 50, figs. 18, 
18a e 18^; M. q. Petrunkevitch, 1911:376; M. q. Reimoser, 1917 ; 79, 94, 
pi. Ill, fig. 4; M. q. Petrunkevitch, 1925:72; M. q. Banks, 1929:93; M. q. 
MellcrLeitao, 1932:81 ; M. q. Reimoser, 1939:361 ; M. q. Roewer, 1942:962. 

Uma femea (E. 525 C. 1420), colecionada por Frederico Lane 
em Campos da Serra (cabeceira do rio M'boy Gua^u, Sao Paulo) 
cm 3 de abril de 1943. E esta a primeira vez que a especie e noti- 
ciada do Brasil, pois que era conhecida apenas de: Guatemala (Que- 
zaltepeque: F.O.P,-Cambridge, 1904), Costa Rica (Prov. Guana- 
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caste: Bebedero - Prov. San Jose: La Caja, Sabana): Reimoser, 
1939 - Venezuela: Reimoser, 1917 - Panama (Trijoles: Petrunke- 
vitch, 1925 - Ft. Sherman; Banks, 1929). A descri^ao e ilustra^ao 
da femea se encontram em F.O.P, Cambridge (1904) e Reimoser 
(1917), A maior parte do abdomen do nosso exemplar e branca; 
estreita faixa lateral e os dois tuberculos posteriores, sao amarelo- 
esverdeados. 

Micrathcna sordida (Taczanow^ki, 1872) 

(Fig. 9) 

Acrosoma sordida Taczanowski, 1872:13, pi. IV, fig. 25; Micmthena sordida 
Petrunkevitch, 1911:378; M. s. Reimoser, 1917:80, 105, pi. IV, fig. 8; 
M. s. Mello-Leitao, 1932:82; M. j. Mello-Leitao, 1933:45; M. s. Reimo- 
ser, 1939:361; M. s. Mello-Leitao, 1940:241; M. s. Roewer, 1942:964; 
M. s. Mello-Leitao, 1943:190; M. Mello-Leitao, 1945:219; Acrosoma 
sordidum Mello-Leitao, 1947:239. 

No Estado de Sao Paulo, Micrathena sordida e conhecida ape- 
nas da Fazenda Pogo Grande, Juquia (= Poco Grande de Petrunke- 
vitch, 1909) onde, conforme se le neste ultimo autor (1909:214), 
W. J. Moenkhaus colecionou quatro femeas adultas. O nosso exem- 
plar femea (E. 953 C. 1430) procede dessa mesma fazenda, e foi 
apanhado por Frederico Lane em 23 de mar^o de 1951. Suas reduzi- 
das dimensoes; comprimento do cefalotorax: 1.60 — comprimento 
total: 4.16 (tomada entre a fronte e o nivel do ultimo espinho do 
abdomen) — comprimento do abdomen: 2.80 (tomada entre o bor- 
do anterior do mesmo e o nivel do ultimo espinho do abdomen) - lar- 
gura do abdomen: 1.60 (tomada entre as bases do primeiro par de 
espinhos), quando comparadas com aquelas anotadas por Petrun- 
kevitch (1909), mostram tratar-se de uma femea jovem. Com exce- 
q:ao das sigilas, que sao amarelas, toda a por^ao superior do dorso 
do abdomen e cscura, e os dois angulos posteriores, cada um deles 
armado de quatro espinhos, estao mais proximos um do outro, como 
e facil de se ver pela comparagao da figura que anexamos, com aque- 
las constantes dos trabalhos de Taczanowski e Reimoser (1917). 
As descrigoes e figuras desta especie se encontram em Taczanowski 
(1872) e Reimoser (1917). Petrunkevitch (1909) apresenta medi- 
das pormenorizadas da especie, e a figura tambem. Sua distribui^ao 
geografica e a seguinte: Guiana Franceza (Caiena: Taczanowski, 
1872), Costa Rica (Prov. Limon; Waldeck Farm e Hamburg Farm) ; 
Reimoser, 1939 - Uruguai (Mello-Leitao, 1933) - Paraguai e Bo- 
livia (Reimoser, 1917) - Argentina (Norte: Mello-Leitao, 1933 e 
Pindapoy (Misiones: Mello-Leitao, 1945)) - Brasil; Santa Catarina 
e Minas Gerais (Reimoser, 1917), Sao Paulo (Fazenda Pogo Gran- 
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de: Petrunkevitch, 1909), Parana (Curitiba: Mello-Leitao, 1932 e 
Bangui, Curitiba, Volta Grande e Vila Velha: Mello-Leitao, 1947) 
- Rio Grande do Sul: Mello-Leitao, 1943 - Todo Brasil (Mello- 
Leitao, 1933). 

Selcnops cocheleti Simon, 1880 

(Fig. 54) 

Selenops cocheleti Simon, 1880:235; S. c. Petrunkevitch, 1911:509; S'. c. 
Mello-Leitao, 1918:29 e 31 ; 5". c. Mello-Leitao, 1940:243; S. c. Mello- 
Leitao, 1942:387; 5". c. Mello-Leitao, 1943 :215; S. c. Mello-Leitao, 1946 : 
47; 5". c. Camargo, 1950 a: 455, fig. 3, a a g. 

Descrita por Simon, foi a especie noticiada, ate agora, das lo- 
calidades seguintes: Paraguai (Simon, 1880 - Asuncion: Simon, 
1897 a) - Brasil (Parana e Mato Grosso: Mello-Leitao, 1918 - Pa- 
rana: Curitiba, Mello-Leitao, 1940 - Rio Grande do Sul: "comum 
do Rio de Janeiro ate o Rio Grande do Sul", Mello-Leitao, 1943 e 
Estado de Sao Paulo: Santo Amaro, Camargo, 1950 a. Desta ultima 
localidade de Santo Amaro, sub-prefeitura de Sao Paulo, tambem 
procede a femea adulta (E. 956 C. 1418), cujo epigino desenhamos 
- pois, conforme se le na diagnose original, o epigino do tipo femea 
nao e desenvolvido, e por isso Simon o nao figurou —apanhada den- 
tro de casa, por Mario Autuori, em Janeiro de 1951. Nao nos consta 
que 5. cocheleti tenha sido noticiada, por Simon, da Argentina (Cha- 
co), como quer Mello-Leitao (1942:387). A procedencia dos tipos, 
de acordo com a descri^ao original, e vaga: Paraguay, e nao Asun- 
cion, como quer Mello-Leitao (1946:47). Como se le acima, o mate- 
rial de 5. cocheleti figura, de Asuncion, em publicagao posterior de 
Simon, e foi apanhado por Borelli, enquanto que o material tipo e 
devido a Cochelet. A diagnose original da especie ja foi por nos 
transcrita (1950 a). No mesmo trabalho, descrevemos o palpo do 
macho e o figuramos, bem como a tibia do mesmo. Mello-Leitao 
(1918:29) colocou a especie em chave, e, no mesmo trabalho (pa- 
gina 32) deu uma descri^ao do macho e da femea. 

Corinna bicincta Simon, 1896 

(Figs. 1-5, 45-47) 

Corinna bicincta Simon, 1896:420; C. b. Petrunkevitch, 1911 :464; C. b. Mello- 
Leitao, 1918:23; C. b. Mello-Leitao, 1922:53 e 55. 

Quanto a quetotaxia, Simon, na diagnose original, apenas men- 
ciorta a da tibia da perna I; nada se le sobre a denti^ao, e a descri- 
gao do palpo do macho — na parte final da diagnose — deve ser 
completada com os ligeiros esclarecimentos que Simon (18976: 194) 
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nos deixou sobre detalhes externos do bulbo genital. Desta especle 
de aranha, Frederico Lane colecionou, em 23 de mar^o de 1951, um 
macho adulto (E. 953~C, 1'427) na Fazenda P090 Grande, Juquia. 
E a primeira vez que C. bicincta e noticiada no Estado de Sao 
Paulo. No final da diagnose original de C. bicincta e de Myrmecium 
gounellei, ambas de Simon, le-se a procedencia: "Rio Salobro, Ter- 
ra Nova (prov. Bahia)". Das investigagoes que realizamos em ma- 
pas e dicionarios geograficos, verificamos que, entre os estados do 
norte do Brasil, percorridos pelo colecionador do material, 0 ento- 
mologo frances Pierre Emile Gounelle (Bahiar Pernambuco, Ceara 
e Para), Pernambuco e nao Bahia e o estado onde se situam aque- 
las duas localidades. Informagdes mafs precisas, contudo, acerca do 
local exato onde Gounelle apanhara as duas especies supra men- 
cionadas, nao nos ^ possivel dar, pois, como ja escrevera Oliverio 
Pinto (1952:10), a quern devemos ligeiro apanhado sobre a passa- 
gem de Gounelle pelo Brasil, ha falta de fontes bibliograficas que 
permitam ao interessado rastrear, minuciosamente, o itinerdrio da 
viagem do naturalista gaules. Em trabalho publicado em 1918, Mello- 
Leitao, na parte I (Historico), que se estende da pagina 17 a pagina 
24, apenas enumera as especies de aranhas (Drassoideas) estuda- 
das por diferentes autores em suas obras. C. bicincta figura na cha^- 
ve que Mello-Leitao (1922:55) dedicou as especies brasileiras do 
genero Corinna C. Koch, 1842. Em quasi toda a extensao de pequena 
porgao inferior do cefalotorax, e bem visivel 0 colorido chocolate 
claro. Queliceras alaranjadas, pouco mais escuras que o cefalotorax, 
a retromargem com quatro dentes e a promargem com tres, o segun- 
do sendo o maior de todos os dentes da quelicera. No abdomen, que 
e cilindrico e esbranquigado sao visiveis: I.9 — a mancha rufes- 
cente dorsal, inicial, que se prolonga, de cada lado, por estreita 
faixa chocolate clara, cada uma delas terminando ao nivel do estigma 
pulmonar; 2.° — duas faixas transversals, ambas cor de chocolate, 
e nao interessando a porgao ventral, a primeira mais estreita, pro- 
xima a mancha rufescente ja descrita, e com pequena falha no dor- 
so, a segunda, bem mais larga, nitidamente visivel a olho mi, dis- 
posta pouco alem da metade do comprimento do abdomen, e envi- 
ando ao terminar, lateralmente, estreito prolongamento chocolate 
claro para 0 anel, chocolate, que circunda a base das fiandeiras. 
As dimensoes do nosso exemplar, sao: comprimento do cefalotorax: 
3.09; largura da fronte; 1.54; maior largura do cefalotorax 2.05; 
comprimento do esterno: 1.51; largura do esterno: 1.18; compri- 
mento do abdomen: 3.96. A quetotaxia e a seguinte: Perna I - Fe- 
mur: dorsal 1-0, prolateral 1. Patela: sem. Tibia: ventral (direi- 
ta) 1-2-2-2 e tibia: ventral (esquerda) 1-1-1-2. Protarso: ventral 
(direita) 1-1-1-1 (estes dois ultimos, quase formando par, todos os 
quatro espinhos, pequenos e curvos) e 1 apical, pequeno e reto, for- 
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mando verticilo eom outros dois, tambem pequenos, 1 prolateral-e 
outro retrolateral, e ventral (esquerda) 1-1-2-1-1-1 e verticilo api- 
cal de 3 espinhos sendo 1 ventral, 1 prolateral e 1 retrolateral. Per- 
na II - Femur: dorsal 1 longo - 1-0 p (pequeno). Tibia (direita) 
ventral 1-1-1-1-1-1 (estes dois ultimos quase formando par) dis- 
postos, alternadamente, urn maior e outro menor, o primeiro sendo 
maior, e tibia (esquerda) ventral 1-2-1-1-1-1, Protarso: ventral 
1-1-1-1 longos e verticilo apical de 3 pequenos espinhos, sendo 1 
ventral, 1 prolateral e 1 retrolateral, Perna III - Femur: dorsal 1 lon- 
go 1-1-1 r, prolateral 1 muito pequeno. Tibia: dorsal 1 r - O r (mui- 
to pequeno), ventral 2-2-2 (sendo quefneste ultimo par, temos 1 es- 
pinho e 1 cerda espiniforme). Protarso: dorsal 1 r, ventral 1-1-1-1-1 
(este ultimo, apical c formando urn verticilo com outros dois, 1 r e 
1 p. Por^ao apical, ventral, dos protarsos III com pequena escopula, 
Perna IV - Femur: dorsal 1-1 longos e 1 pequeno. Tibia: ventral 
1-1-2 (este par, apical), retrolateral 1 d - 1 d. Protarso: Retrolate- 
ral 1-1, ventral 1-1-1-1 e 1 pequeno e apical, formando urn verticilo 
com os outros dois 1 r e 1 d. Esses espinhos do protarso IV sao vis- 
tos com dificuldade por causa do colorido escuro do segmento. 

Quetotaxia do palpo: Femur; dorsal 1-1, prolateral 1. Patela: 
prolateral 1-1, Tibia: prolateral 1-1 grandes eld pequeno. 

Comprimenta das. Pernas 

Pernas Femur Patela-{-Tibi,^ Protarso ; Tarso Total 

I 2.05* 2.62 1.83 1.36 7.86 

II 2.05 2.77 2.03 1.29 8.19 

III 1.83 2.34 1.87 1.00 7.04 

IV 2.41 3,56 2.98 1.08 10.03 

Palpo: Embolo negro, achatado, escavado superiormente, com 
dois dentes na extremidade; repousa sobre o condutor que e desen- 
volvido, lembrando uma cabega de ave com. o respectivo rostro. Vis- 
to dorsalmente, o condutor se apresenta com a sua extremidade bifi- 
da, por causa da depressao superior. Os lados da referida extremi- 
dade sao percorridos por estrias verticais, paralelas, muito proximas 
umas as outras, suas por^oes superior e inferior, com miniisculos 
dentes. Posteriormente, o condutor mostra um processo longo, livre, 
estreito, que se prolonga ate, aproximadamente, a base do embolo. 

(*) Todas as medidas em milimetros. 
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A apofise mediana esta presente, ao lado do condutor, com por^ao 
apical que, alem de dilatada, tern pequena saliencia. Sub-tegulum 
presente. 

Os detalhes restantes, como forma do cymbium, trajeto do re- 
servatorio, fundus, etc. podem ser apreciados nas figuras respecti- 
vas que este acompanham. 

No Estado de Sao Paulo, C. bicincta tambem ocorre em Piras- 
sununga, de onde a colegao de aracnideos deste Departamento de 
Zoologia possui uma femea adulta (E. 957 C. 1428) apanhada por 
Otto Schubart, dentro de casa, na Estagao Biologica de Piscicultura 
de Emas, em 5 de outubro de 1947. Acompanha este uma figura do 
alotipo femea de C. bicincta, descrito por Mello-Leitao (1922:53) 
da localidade de Martins Costa (Estado do Rio) e depositado nas 
cole^oes do Museu Nacional, Na mencionada figura o desenhista 
Victor Frederico preocupou-se, atendendo nosso pedido, com a re- 
presenta^ao das faixas dorsais do abdomen, deixando de lado de- 
talhes outros, como o colorido das pernas, por exemplo. Na femea 
apanhada em Pirassununga, mal se nota a estreita faixa mediana que 
corre da primeira a segunda faixa transversais. A distribui^ao geo- 
grafica de Corinna bicincta conhecida ate o presente, e a seguinte: 
Brasil: Pernambuco (Terra Nova e Rio Salobro: Simon, 1896) - 
Estado do Rio (Martins Costa;Mello Leitao, 1922) e Estado de 
Sao Paulo (Juquia e Pirassununga), 

Corinna egregia Simon, 1896 

(Figs. 49, 50 e 51) 

Corinna egregia Simon, 1896:416; C. e. Petrunkevitch, 1911 :465; C. e. Mello- 
Leitao, 1918:23; C. e. Mello-Leitao, 1922:55. 

Publicamos tres desenhos da tibia e bulbo genital do palpo do 
tipo, um macho, depositado nas colegoes de aracnideos do Museu 
de Historia Natural de Paris. Os referidos desenhos foram feitos 
por Max Vachon. 0 trecho da descri^ao original referente aquelas 
duas partes do palpo do macho e o seguinte: " tibia patella fere 
aequilonga, extus, prope medium apophysi magna et divaricata, con- 
vexa sed subtus excavata, apice obtusa truncata cum angulo inferio- 
re breviter et acute producto, subtus, ad basin, aculeo styliformi ful- 
vo, subpellucenti et leviter arcuato munito; tarso longe ovato, sat 
angusto, attenuato". Ligeira referencia as apofises da tibia do palpo 
ainda se encontra em Simon (18976: 194). Os tipos, tnacho e femea, 
procedem da Tijuca e Terezopolis. A femea figura, em chave em 
Mello-Leitao (1922:55). 
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N.p 22 - Trachelas rohiistus'. Palpo, vista ventral. N.' 23 - Idem: Bulbo genital 
dissecado. Vista ventral, mostrando a porcao terminal do trajeto do reservatorio. 
O cymbium foi afastado da sua posicao natural. N." 24 - Idem: Bulbo genital 
<lissecado, vista de perfil. N.p 25 - Idem: Palpo. Tarso e bulbo genital, vistos de 
perfil, para evidenciar, principalmente, o tamanho e a forma do bulbo, bem como 
a sua projegao sobre a tibia. N.p 26 - Castaneira obscura: Vista ventral do bulbo 
genital dissecado. N.9 27 - Myrmecium rufurn: Macho, tibia do palpo, vista dor- 
sal. N.9 28 - Castaneira obscura: Macho, tibia do palpo, vista ventral e um tanto 
por cima. N.9 29 - Myrmecihim rufum: Bulbo genital dissecado, vista ventral. 

N.9 30 - Idem: Bulbo genital, vista ventral. 
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Cor inna penicillata Mello-Leitao, 1939 

Corinna penicillata Mello-Leitao, 1939:530,' figs. 16 e 17. 

Tivemos ocasiao de examinar o tipo desta especie, um macho, 
depositado sob numero 320 na colegao de aracnideos do Insiituto 
Butantan. Na descri^ao original, le-se que a mafgem inferior do 
sulco ungueal das queliceras tem tres denies iguais, quando o nu- 
mero exato e cinco, aproximadamente iguais e igualmente distancia- 
dos. Tambem o desenho do palpo (figura 17) apresenta ligeiro 
senao, respeito a forma do embolo, o qual nao e reto, mas na sua 
por^ao final, mais estreita; curva-se para cima e termina imediata- 
mente apos. O defeito e apenas no desenho, pois a observagao de 
Mello-Leitao esta de acordo com o que se ve no tipo (" bulbo 
volumoso, de estilete longo e espiralado"). O tipo precede da loca- 
lidade de Eugenio Lefevre, Estado de Sao Paulo. 

Tracheias robustus Keyserling, 1891 

(Figs. 18 a 25) 

Tracheias robustus Keyserling, 1891 :64, pi. II, fig. 35; T. r. Petrunkevitch, 
1911:523; T. r. Mello-Leitao, 1918:20; T. r. Mello-Leitao, 1922:51. 

Ate o presente era a especie conhecida apenas atraves da des- 
cri^ao da femea, colecionada em Nova Friburgo (Estado do Rio). 
Possuimos uma femea adulta (E. 953 C. 1424) apanhada por Fre- 
derico Lane na Fazenda Po?o "Grande, Juquia, em 23 de mar^o de 
1951, e cujas dimensoes sao as seguintes: comprimento total 6,55; 
comprimento do esterno: 1.51; largura do esterno, entre as ancas 
II: 1.15. 0 comprimento dos varies articulos do palpo ^ o seguinte: 
Femur: 1.15; Patela + Tibia: 0.97; Tarso: 1.11. 

Comprimento das Pernas 

Pernas Femur Patela -f- Tibia Protarso Tarso Total 

I 2.41 3.09 1.76 0.97 8.24 

II 2.37 2.98 1.87 1.00 8.24 

III 1.58 1.94 1.47 0.57 5.58 

IV 2.19 2.66 2.30 0.68 7.84 

Quetotaxiado palpo: Patela: dorsal 1 cerda espiniforme, pro- 
lateral 1 c. e. Tibia: dorsal 1 c. e., prolateral 1 - 1 cerdas espinifor- 
mes e ventral 2 (apicais) cerdas espiniformes. Porgao ventral do 
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femur, com tres longos pelos. Unha terminal do palpo, com dois 
dentes aproximadamente do mesmo tamanho. 

Promargem da quelicera com tres dentes, retromargem direita 
com dois, geminados, a esquerda tambem com dois, porem sepa- 
rados, urn baixd, e outro, o ultimo, alto e triangular. Na metade dor- 
sal anterior do abdomen, que e branco amarelado com pequenissi- 
mos pelos escuros, dois pares de sigilas, o primeiro ou anterior, com 
estas arredondadas, e o segundo ou posterior, com as sigilas um 
tanto alongadas. Na poirQao mediana da metade anterior do dorso 
do abdomen, ve-se, por transparencia, uma estreita faixa que se es- 
tende ate, aproximadamente, a altura do segundo par de sigilas, e 
que nada mais e que 0 tubo cardiaco. Epigastrio de um amarelo 
pouco mais carregado que o das ancas III e IV. Ventre com uma 
serie de quatro linhas formadas por minusculos pontos amarelos 
escuros; essas linhas se estendem de pouco adiante da rima genital 
ate as fiandeiras para onde convergem. Superficie ventral dos tar- 
sos e protarsos das pernas I e II com minusculos tuberculos negros, 
em pequena quantidade, mais abundantes na perna I que em II, em 
ambas, porem, nao ocupando toda a superficie ventral do protarso. 
O colorido dos dois pares de pernas anteriores e mais carregado que 
o dos dois posteriores, mas, no nosso exemplar, o colorido da perna 
II e ligeiramente mais claro que o da perna I (no exemplar de Key- 
serling, o colorido das pernas I e II e "heller gelblich roth"). E evi- 
dente que Mello-Leitao (1922:51) ao caracterizar, em chave, as 
especies brasileiras do genero Trachelas, equivocou-se com rela^ao 
a T. robustus que ali figura com epigino tendo "uma parte quitinosa 
mediana, em forma de coracao de cartas de jogar". Nada disso se 
observa na boa figura que Keyserling nos da do epigino desta es- 
pecie. 

Macho; comprimento total: 6.12; largura da fronte: ,1.51; 
comprimento do cefalotorax; 2.66; maior largura do cefalotorax: 
2.23; comprimento do abdomen; 3.20; comprimento do esterno; 
1.44; largura do esterno entre as ancas II: 1.15; maior largura do 
abdomen; 2.01. Cefalotorax mais longo que largo, com alguns pelos 
curtos e de implantagao obliqua, de regiao cefalica mais elevada 
que a toraxica e passando em declive suave para esta. Fosseta tora- 
xica longitudinal, curta, mais longa que larga e regularmente pro- 
funda, sulcos laterais rasos. Com exce^ao da regiao central da por- 
?ao cefalica, todo o cefalotorax e coberto de inumeras rugosidades. 
Oito olhos dispostos em duas fileiras, a posterior mais larga que a 
anterior e recurva, a anterior muito pouco procurva, todos eles apro- 
ximadamente do mesmo tamanho e separados um do outro, os da 
fileira anterior, de uma distancia igual a meio diametro, e na fileira 
posterior, os 0. M. estao distantes, um do outro, de pouco mais de 
um diametro, e dos 0. L. de quasi dois diametros. Glipeo com es- 
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cassos pelos e um nada mais longo que o diametro dos 0. M. A. 
Quadrangulo mais largo que longo e mais estreito na frente que 
atras. Queliceras com bossa, na superficie dorsal inumeras rugosida- 
des e pelos, a garra um tanto robusta e de estremidade agugada, 
ultrapassando em ligeira extensao, quando em repouso, o segundo 
dente da retromargem. Tres denies na promargem e dois na retro- 
margem da quelicera. Labio mais longo que largo, ultrapassando a 
metade da altura das laminas maxilares, de apice truncado, com 
ligeira concavidade na por^ao basal e alguns pelos negros em maior 
quantidade no apice. Laminas maxilares ligeiramente convergentes 
e mais largas na metade terminal. Esterno convexo, mais longo que 
largo, coberto por inumeras rugosidades, com alguns pelos esparsos 
e nitido rebordo nos lados, terminando entre as ancas IV por uma 
por^ao saliente, curta, arredondada. Pernas desprovidas de espi- 
nhos, cobertas de pelos na maioria curtos e de implanta^ao obliqua, 
e de outros, nas tibias, protarsos e tarsos, de tamanho medio, escuros 
e implantados perpendicularmente. As pernas III e IV tern, respec- 
tivamente, no tergo e no quarto terminais, ventrais, do protarso, uma 
escopula. Superficies ventrais dos protarsos e tarsos das pernas I e 
II com minusculos tuberculos negros, em pequena quantidade, po- 
rem mais abundantes na perna I que na perna II. Tarsos com duas 
unhas e tufo de cerdas entre elas. A perna I, esquerda, alem de ser 
menor que a perna I, direita — conforme se ve na tabela de medidas 
abaixo — tern os seus diversos segmentos mais finos que os da di- 
reita, bem como ausencia dos minusculos tuberculos negros na super- 
ficie ventral do tarso e protarso. Trata-se de perna regenerada. 

Comprimento das Pernas 

Pernas Femur Patela + Tibia Protarso Tarso Total 

esquerda 1.80 2.26 1.29 0.79 6.15 
direita 2.23 2.88 1.69 0.81 7.61 

II 2.16 2.84 1.69 0.86 7.56 

III 1.44 1.80 1.33 0.57 5.14 

IV 1.98 2.44 2.03 0.64 7.13 

Abdomen oval alongado, com dois pares de sigilas, dispostas 
na metade anterior, as do primeiro par arredondadas, e as do se- 
gundo, alongadas, tubo cardiaco visivel, por transparencia, como 
uma faixa ligeiramente mais escura, estendendo-se, na por9ao me- 
diana, dorsal, ate pouCo alem do'par posterior de sigilas. Seis fian- 
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deiras, das quais as duas anteriores se tocam e sao mais grossas e 
pouco menores que as duas posteriores. 

Palpo: Patela mais longa que larga e tendo no seu apice tres 
minusculas eleva^oes, a maior das quais e arredondada, todas, po- 
rem, bem como pequena por^ao superior do bordo externo, com 
pequeninas saliencias e reentrancias — nao representadas na figura 
que este acompanha — lembrando os dentesinhos de uma serra. Ti- 
bia aproximadamente tao larga quao longa, com pequena apofise 
na metade superior do bordo externo, e o bordo dorsal com eleva- 
9ao nitida na sua regiao interna, conforme se ve na figura respecti- 
va. Cymbium de comprimento pouco maior que o do femur, bulbo 
genital muito desenvolvido e dilatado e projetando-se sobre uma 
parte da superficie ventral da patela. fimbolo longo e cuja forma, 
disposi^ao e relates, bem como as das demais estruturas do bulbo 
podem ser facilmente apreciadas nas figuras que acompanham este. 

Cefalotorax, queliceras, laminas e labio, vermelho-escuro, es- 
terno mais claro. As pernas I e II sao de colorido mais escuro que 
III e IV, a perna I e alaranjada, a perna II e de um amarelo pouco 
mais escuro que o das pernasJII e IV. Colorido geral do abdomen, que 
apresenta inumeros pelos minusculos, escuros, amarelo palha, a maior 
porgao da sua regiao dorsal tomada por u'a mancha alaranjada que, 
a partir do bordo anterior ocupa, aproximadamente, tres quartos da 
dita superficie. Epigastric amarelo, quase como as pernas III e IV, 
pouco mais escuro que o colorido das fiandeiras inferiores; fiandei- 
ras superiores amarelo palido. Ventre com mancha fuliginosa dis 
posta na maior parte do espa^o entre a rima genital e a base das 
fiandeiras inferiores. Femur e patela do palpo, do mesmo colorido 
que o da perna I, a tibia pouco mais escura. Pequena zona externa, 
superior, da patela', e estreita faixa transversal, superior, dorsal, da 
tibia, escuras. 

Alotipo macho, n.0 E. 951 C. 1423 no Departamento de Zoolo- 
gia da Secretaria da Agricultura de Sao Paulo, coligido por Helga 
Urban, de 26 a 29 de Janeiro de 1951. 

Procedencia: Ilha de Sao Sebastiao (literal do Estado de Sao 
Paulo). 

Trachelas rugosus Keyserling, 1891 

Trachelas rugosus Keyserling, 189! ;62, pi. II, figs. 34 e 34o; T. r. Petrun- 
kevitch, 1911:523; T. r. Mello-Leitao, 1918:20; T. r. Mello-Leitao, 
1922:51. 

Retromargem da quelicera com tres dentes aproximadamente 
do mesmo tamanho e igualmente distanciados entre si; promargem 
tambem com tres dentes, dos quais o segundo e o mais robusto, mais 
proximo do primeiro que do terceiro que e o menor dos dentes da 
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quelicera. Na chave que Mello-Leitao (1922:50) organizou para as 
especies brasileiras do genero Trachelas L. Koch, 1866, a especie 
rugosus figura entre aquelas de "epigyno sem placa mediana cordi- 
forme", equlvoco evidente, uma vez que esta ultima estrutura pode 
ser facilmente apreciada na figura (n.9 34a) do epigino de T. rugo- 
sus Keyserling, constante da diagnose original. A sua distribui^ao 
geogrMica, restrita, ate agora, aos Estados do Rio (St. Antonio am 
Rio Pomba = Santo Antonio de Padua, localidade situada no baixo 
rio Pomba, afluente da margem esquerda do rio Paraiba, e Serra 
Vermelha = Serra Vermelha, situada ao sul do baixo curso do rio 
Paraiba) e Espirito Santo, localidades essas constantes da descri- 
^ao original, acrescente-se o Estado de Sao Paulo, de onde este 
Departamento de Zoologia ppssue uma femea adulta (E. 953 C. 
1425) e uma femea jovem (E. 953 C. 1426) colecionadas por Fre- 
derico Lane em 23 de mar9o de 1951, na Fazenda P090 Grande, 
Juquia. 

Trachelas 4-punctatus Mello-Leitao, 1922 

(Figs. 10-17) 

Trachelas A-punctatiis Mello-Leitao, 1922:49 e 50. 
Esta especie nao mais foi mencionada na literatura desde que 

Mello-Leitao a descreveu baseando-se numa femea e num macho 
adultos, colecionados na localidade de Pinheiro (Estado do Rio). 
Apesar de nao termos examinado os tipos da especie, por motivos 
alheios a nossa vontade, cremos ter havido equivoco de Mello-Leitao 
ao tomar o comprimento total da femea (3.7) pois esta, conforme 
se le no trabalho acima mencionado, e menor que o macho (4.8). 
Ora, regra geral, nas aranhas as femeas sao sempre maiores que os 
machos respectivos, e o estudo de varias tabelas de medidas de 
varias especies do genero Trachelas nos mostrou que tambem aqui 
os machos sao menores que as femeas. Nosso exemplar (E. 954 
C. 1433) e urn macho adulto, apanhado por Helga Urban no Bairro 
das Perdizes, cidade de Sao Paulo, em 12 de setembro de 1951. 
Suas dimensoes, sao: comprimento total: 5.58; comprimento do 
cefalotorax 2.34; maior largura do refalotorax: 1.90; comprimento 
do abdomen: 2.88; maior largura dc abdomen; 1.58; largura da 
fronte: 1.33; comprimento do esterno: 1.29; largura do esterno; 
1.18. Superficie ventral dos tarsos e protarsos I e II e metade apical, 
ventraL'das tibias I, e ter^o apical, tambem ventral, das tibias II, com 
minusculos tuberculos negros, em quantidade muito pequena nos tar- 
sos e tibias, nestas, porem, mais que naqueles, 
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N.' 31 - Eustala guttatar: Bulbo genital dissecado, para mostrar o trajeto do 
reservatorio (I e III). N." 32 - Idem: Bulbo genital dissecado, para mostrar o 
trajeto do reservatorio (II). N.9 33 - Idem: Bulbo genital dissecado, visto por 
.cima (IV). N.9 34 - Idem: Bulbo genital dissecado, visto por cima, Apejias parte 
da apolise mediana e representada (V_). N.9 35 - Acacesia folifera: Bulbo genital 
dissecado; trajeto do" receptaculum seminis (I e III). N.9 36 - Idem : Bulbo genital 
dissecado, trajeto do receptaculum seminis (II). N.9 37 - Idem: Bulbo genital 
-dissecado, trajeto do receptaculum seminis (IV). N.9 38 - Idem; Bulbo genital 

dissecado, trajeto final do receptaculum seminis (V). 
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Comprimento das Pernas 

Pernas- Femur Patela + Tibia Protarso Tarso Total 

I 2.05 2.80 1.40 0.82 7.09 

II 1.65 2.23 1.11 0.68 5.68 

III 1.26 1.54 1.04 0.46 4.32 

IV 1.69 2.30 1.62 0.61 6.22 

Os detalhes da quelicera, que e rohusta, com proeminencia su- 
pero-basal-interna, e uma especie de dente, na porgao basal da zona 
limite entre as superficies ventral e interna, podem ser apreciados. 
nas figuras anexas. 0 palpo, quando dissecado,'deixa bem evidente 
a maior porgao do subtegulum — justamente a representada na fi- 
gura respectiva — pois, apos passar por cima da zona estreitada, 
inferior, do bulbo genital, passa a correr lateralmente e em piano 
mais profundo. Conforme se ve nas varias figuras, o bulbo tern "urn 
longuissimo estylete filiforme, cerca de duas vezes maior que o tar- 
so, (*) e muito sinuoso e retorcido", o que esta de acordo com a 
descri^ao original, e nao urn "grande estylete sinuoso, de extensdo 
quasi igual a do tarso como escreve o proprio Mello-Lei- 
tao, logo abaixo daquela diagnose, ao caracterizar, em chave, a espe- 
cie Trachelas 4-punctatus. Quanto a quetotaxia, apenas as pernas 
IV possuem, na superficie dorsal do femur, um pequeno espinho. 
Pernas I e 11 amarelas, a perna I pouco mais escura que II, pernas 
III e IV amarelo-palidas. A anca I se distingue, nitidamente, das de- 
mais, pois, alem de ser maior, e alaranjada escura. Com exce^ao dos 
femures e tarsos, todas as pernas possuem, nos demais segmentos, 
manchas escuras, dispostas nas superficies laterals, aos pares; nas 
pernas I e II ditas manchas sao pouco visiveis pois, alem de serem 
mais claras, estao dispostas em fundo mais escuro, o inverso, por- 
tanto, do que acontece nas pernas III e IV onde e nitido o contraste 
entre o colo/ido escuro delas, e o fundo amarelo palido do segmento. 

Castaneira obscura Keyserling, 1891 

(Figs. 26, 28, 39, AO) 

Castaneira obscura Keyserling, 1891 :71, pi. II, figs. 40, 40a e 40&; C. o. Pe- 
trunkevitch, 1911:455; C.o. Mello-Leitao, 1918:20; C.o. Mello-Leitao, 
1922:46. 

(*) O grifo e nosso. 
(*) O grifo e nosso. 
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N.' 39 - Castaneira obscura: Bulbo genital dissecado, vista lateral, para mostrar 
a localizagao do fundus e o inicio do reservatorio. N.' 40 - Idem: Bulbo genital, 
vista ventsgl. N.9 41 - Myrmecium rufum: Macho, detalhe do condutor, vista 
ventral. N.9 42 - Acacesia folifera: Macho, vista do paracymbium, para mostrar a 
sua apofise. N.9 43 - Idem: Cymbium, vista dorsal, evidenciando a posiqao do 
alveolo. Ve-se tambem o paracymbium com a sua pequena apofise (em negro). 
44 - Idem: Apofise mediana, vista dorsal. Assinaladas, as posi?oes das tres pe- 
quenas apofises. N.9 45 - Corinna bicincta; Macho, tibia do palpo. Vista dorsal da 
sua apofise externa, mostrando a posi^ao desta no segmento. N.9 46 - Idem: 
Macho, tibia do palpo, vista ventral. N.9 47 - Idem: Macho, tibia do palpo, vista 

dorsal. 48 - Eustala guttata: Macho, apofise mediana, vista dorsal. 
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E esta uma das especies formiciformes do genero. Nossos exem- 
plares sao dois machos adultos (E. 952 C. 1435 e E. 952 C. 1436) 
colecionados pelo autor na Fazenda Brucutu, Sub-Prefeitura de 
Santo Amaro, Municipio de Sao Paulo, em 2 de fevereiro de 1950. 
E a segunda vez que a especie e registrada; o. macho que serviu para 
Keyserling descrever C. procede do Estado do Esplrito 
Santo.'.Figura na chave que Mello-Leitao (1922:46) dedicou1 as .es- 
pecies brasileiras do genero. A descri^ao original, bastante satisfa- 
toria, dispensa maiores consideragoes, outro tanto nao se ppdqndo 
dizer da figura do palpo, representado somente de perfil. As ligeiras 
diferenpas, apenas de colorido, entre o tipo — a julgar pela descri- 
pao original — e os nossos dois exemplares, podem ser apreciadas 
no quadro abaixo: 

'TIPO E. 952 C. 1436 E. 952 C. 1435 

Cefalotorax e queli- 
ceras escur'os 

Cefalotorax escuro e queli- 
, c,eras pardacentas 

Cefalotorax escuro c 
queliceras pardacen- 

tas 

Femures, na base, ti- 
bias . IV ate pequena 
extensao na porcao 
final, e a maior parte 
dos protarsos, casta- 

nhos (schwarz- 
braun) 

1 

Nenhum dos femures com 
castanho. na base; tibia IV 
alaranjada com alguns pe- 
los escuros e anel terminal 
amarelo; apenas o protar- 
so IV com alguns pelos es- 
cqros na metade basal, mais 
claros, porem, que aqueles 
do protarso IV do individuo 

seguinte. 

. Apenas o femur I 
CEtstanho na base; ti- 
bia IV vermelho 
amarelada com al- 
guns pelos escuros e 
anel terminal amare- 
lo com alguns pelos 
brancos; todo o pro- 
tarso I e maior parte 
do protarso IV, cas- 

tanhos (schwarz- 
braun). 

Nos nossos dois exemplares, a promargem da quelicera tern 
dois dentes, o primeiro dos quais e o maior de todos os dentes da 
quelicera. Na retromargem, o exemplar E. 952 C. 1435 tern dois, 
enquanto quco de n." E. 952 C. 1436 tern, numa das retromargens, 
dois, e na outra, apenas um dente. 

Myrmecium gounellei Simon, 1896 

Myrmecium gounellei Simon, 1896:410; M.g. Petrunkeviteh, 1911:494; 
M.cj. Mello-Leitao, 1918:23; M.g. Mello-Leitao, 1923:12. 

Descrita de Pernambuco (Rio Salobro, Terra Nova) com base 
em macho e femea (*). Figura em chave, em Mello-Leitao (1923 e 

(*) Sobre a procedencia dos tipos de Myrtneciuni gounellei, vide o que dicou 
dito no nosso comentario, paginas atras, sobre a especie Corinna bicincta. 
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1932a: 152, 1.53). Q macho foi figurado por Simon (1897; fig. 172) 
e por Mello-Leitao (1932a: fig. 13) que reproduziu a jlustra^ao 
dada por Simon. Millot (1949; fig. 502 A) figura a femea. E esta 
a segunda vez que a especie e encontrada. Nosso exemplar (E. 953 
C. 1429), uma femea adulta, foi colecionada por Frederick Lane, na 
Fazenda P090 Grande, Juquia, em 23 de margo de 1951, e suas di~ 
mensoes sao:,comprimento total: 5.65; eomprimento do cefalotorax: 
3.34; maior largura.do cefalotorax: 1.40; largura da primeira ex- 
pansao do cefalotorax; 0.86; eomprimento do pediculo; 0.36. Que- 
totaxid: Perna I — Femur : sem espinhos. Patela; sem espinhos. 
Tibia:.ventral 1-1-1 longos, prolateral 1-1 longos. Pro.tarso: 1-1-1-1 
longos e ventrais. Perna II — Tibia: 1-1-1-1-1 longos e ventrais. 
Protarso (esquerdo): 1-1-1-1 longos e ventrais. Protarso (direito): 
1-1-1_1_1 longos e ventrais. Perna III — Patela: Retrolateral 1 pe- 
queno. Tibia: Prolateral 1, retrolateral 1, ventral 1 p - 1 p - 1 r lon- 
gos. Protarso (direito): ventral 2-2, prolateral 1 basal. Protarso 
(esquerdo): Retrolateral ! basal, ventral 1-1-1-1. Perna IV — Fe- 
mur: dorsal I pequeno e no apice. Tibia: Prolateral 1 quase no meio, 
retrolateral O, ventral 1. Protarso: Prolateral I d basal, retrolate- 
ral 1 d basal, ventral 1-1-1-1. 

Comprimento das Pernas 

Pernas Femur Patela-{-Tibia Protarso Tarso Total 

I 1.83 2.23 1 .44 0.93 6.44 

II 1.44 1.72 1.15 0.68 5.00 

III 1.33 1.54 1.18 0.61 4.68 

IV 2.05 2.12 1.90 0.75 6.84 

E bem nitido 0 contraste entre o colorido dos dois pares de 
pernas anteriores e os dois pares de pemas posteriores. Aqueles 
sao muito mais claros, os femures amarelo desmaiado com ligeiro 
reflexo olivaceo e uma mancha mais ou menos extensa na regiao 
dorsal, parda, as patelas e tibias amarelas, percorridas em suas fa- 
ces pro e retrolateral, em toda a extensao, por uma fita pardacenta. 
Os tarsos I sao escurecidos, a metade basal dos protarsos I e pouco 
mais clara que o pardacento das fitas ja mencionadas, enquanto que 
a metade final e amarela clara. 0 protarso II tern, praticamente, o 
mesmo colorido da porcao dorsal da tibia, e o tarso II 6 urn nada 
mais claro que ele. Anca I, com exce^ao da por(rao ventral que e 
amarela, com 0 mesmo colorido escuro do cefalotorax. Na anca II, 
as superficies dorsal e ventral sao amarelas, e as duas restantes, 
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pro e retrolateral, com uma faixa escura, 0 colorido das ancas, fe- 
mures, patelas e tibias III e IV e, de uma maneira geral, "cinnamon- 
rufous" (nomenclatura de Ridgway), pois as patelas III e IV, base 
dos femures IV e as tibias IV sao de colorido mais claro que o da- 
queles segmentos enumerados, enquanto que os protarsos e os tar- 
sos sao, os primeiros, rufescentes amarelos, e os segundos, amare- 
lo claros, contrastando, assim, com o colorido geral dos segmentos 
restantes das pernas III e IV. No palpo, estreita faixa dorsal do fe- 
mur, por^ao prolateral da patela, tibia e maior parte basal do tarso, 
escuros, por^oes restantes, amarelas. Quetotaxia do palpo: Femur: 
ventral 1-1. Patela: prolateral 1 d. Tibia: prolateral 1-1 d, ventral 2 
(apicais) - O (os tres quase em linha). Tarso: prolateral 1 (basal), 
ventral 2 (pequenos) -2(1 pequeno e 1 grande) - 1-1-1-1 (a obser- 
va^ao dos espinhos nessa face do protarso torna-se dificil pela pos- 
sibilidade de confusao com os pelos, aproximadamente do mesmo 
tamanho e diametro que os espinhos). 

Medidas do palpo: Femur: 0.61; patela + tibia: 0.75; tarso: 
0.79. 

No livro de Lucien Berland (1932) a estampa n.0 256 traz ape- 
nas o nome Myrmecium. Essa estampa foi reproduzida, com a mes- 
ma indicagao, por Raffaele Issel (1935:779). Trata-se da especie 
Myrmecium bifasciatum Tacz., 1873, uma femea. Taczanowski, 
(1873:109) que obteve duas femeas e urn macho, procedentes de 
St. Laurent du Maroni (noroeste da Guiana Franceza), descreveu a 
femea e o macho; figurou apenas o macho (pi. II), dorsalmente e de 
perfil (figs. 9 e 9tf, respectivamente). 

Myrmecium rufum Latreille, 1824 

(Figs. 27, 29, 30, 41) 

Myrmecium rufum Latreille, 1824: 27, pi. 2, figs. 1 a 8; M. r. Petrunkevitch, 
1911:495; M. fulva Mello-Leitao, 1918: 17, 18; M. mendax (*) Mello- 
Leitao, 1923 (**) : 11 e 12; M.r. Mello-Leitao, 1923:12; M.r. Mello- 
Leitao, 1932a: 152, 153, 154, figs. 1, 2 e 3. 

Exce?ao feita da figura n.9 2 (macho, aumentado duas vezes), 
as sete figuras restantes, do trabalho de Latreille (1824: pi. 2), fo- 
ram reproduzidas por Walckenaer (1837: pi. 9, figs. 2 A, 2 B, 2 D, 
2 F, 2 h, 2 1 e 2 P). Duges e Milne Edwards (1836-1849: pi. 13, 
figs. 4, 4a e 4b) reproduziram as figuras 2, 6 e 7 do trabalho de 

(*) A especie M. mendax Mello-Leitao, 1923, foi colocada na sinonimia de 
M. rufum Latreille, pelo proprio Mello-Leitao (1932a: 154). 

(**) Do Boletim da Sociedade Entomologica do Brasil, orgao da Sociedade 
Entomologica do Brasil, fundada no Rio de Janeiro em 2 de fevereiro de 1922, 
sairam apenas dois numeros: o de 1922 (fasciculos 1, 2 e 3) e o de 1923 (fasci- 
cules 4, 5 e 6). 
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51 
49 

53 

52 

54 

N.' 49 - Corinna egregia: Palpo, vista ventral. N.' 50 - Idem: Palpo, vista de 
perfil. N.' 51 - Idem: idem. N.* 52 - Tetragnathjti vicina: Macho, quelicera do tipo, 
para mostrar a- dentiqao da promargem. N.' 53 - Idem: Macho, quelicera do tipo, 
para mostrar a dentigao da retromargem. N.' 54 - Selenops cocheleti: Femea, 

epigino. 
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Latreille. Mello-Leitao (1932o) na figura n.? 1, reproduz a figura 
n." 4 de Duges e Milne Edwards ( = fig. n." 2 de Latreille); na figura 
n.9 2, reproduz a figura 2 D de Walckenaer ( = figura 1 de Latreille); 
na figura n.9 3 reproduz a figura n.0 173 de Simon (\897b ~ figura 
total do macho). Note-se que Simon e o unico a representar o abdo- 
men de M. rufum, em sua forma normal, nao so na citada figura n.0 

173, como tambem na figura A da pagina 164 (18976), a qual re- 
presenta o cefalotorax e abdomen vistos por cima. Na mesma pagina, 
figura B, Simon ilustra o esterno e o pediculo da especie, vistos por 
baixo. Em Latreille e, naturalmente, em Duges e Milne Edwards, 
Walckenaer e Mello-Leitao, que reproduziram as figuras constantes 
do trabalho do primeiro, o abdomen de M. rufum se mostra bastante 
contraido, muito menoi que o cefalotorax. E que Simon, na figu- 
ra n.9 173, se baseou num macho conservado em alcool (Mello- 
Leitao, 1932a; 154), enquanto que, os exemplares de Latreille, se 
achavam bastante secos. Disso Latreille. (1824:24) nao faz segredo, 
ao .dizer: "Nous donnons la figure de I'abdomen de 1'un et 1'autre 
sexe, mais en prevenant qu'il nous a ete impossible d'en bien saisir 
la forme, a raison de la dessiccation de sa partie membraneuse, et 
des alterations qui en sont le resultat". Walckenaer, nao so repro- 
duziu as figuras de M. rufum do trabalho de Latreille, como tam- 
bem deve ter tido sob seus olhos, para redescrigao, o proprio tipo, 
macho. Dai o que ele escreve (1837:386) e que ja foi transcrito por 
Mello-Leitao ,(1932a; 154). Compartilhamos, aqui, da opiniao ja 
expendida poi< Mello-Leitao (1932a: 149'(ao pe da pagina) e 154). 

Quanto ao palpo dp macho, as figuras existentes em Latreille 
(1824:fig. 7), Walckenaer (.1837:fig. 2A) e Duges e Milne Edwards 
(1836-1849:fig. 46), nos dao uma boa ideia da forma da tibia e 
da sua pequena apofise, mas pouco ou nada adiantam sobre alguns 
impoffahtes de.talhes do bulbo genital, pois o cymbium foi figurado 
dorsaimente, e o bulbo deixa ver apenas estreita margem. As descri- 
poes que Latreille (1824:25 e 26) e Simon (18976:166) dedicaram 
ao palpo do macho, por serein muito sumarias, nao suprem.a lacuna 
aberta pela falta; ate aqui, de uma figura esclarecedora. 

Ate o presente, M.-rufum so;f6ra noticiada das proximidades 
dp Rio de Janeiro (Latreille: 1824) e matas do CorcovadP, tambem 
Rio de Janeiro (Mello-Leitao, 1923; ao descrever M. mendax — M. 
rufiun). Nosso exemplar, urn macho adulto (E. 526 C. 1422), foi 
colecfonado por Frederico-Lane em Campos da Serra (cabeceira 
do rio M'boy Quapu, Sao Paulo), em 3 de abril de L9.43-- Suas di- 
mensoes sao as segujntes: fronte: 1.65; comprimeato do cefafpto- 
rax; 5.76; maior largura do cefalotorax: 1.98; largura da 1^ dilata- 
cao do cefalotorax: 1.33; comprimentO do pedieuld: 0.6L; compri- 
mento do abdomen; 3.81; maior largura do abdomen: 1.58. 



1-XI-1,933 —H. F. de A. Camargo — Aranhas que ocorrem no Brasil 333 

Comprimento das Pernas 

Pernas Femur Patela-(-Tibia Protarso Tarso Total 

I 3.16 4.32 2.80 1.58 11.88 

II 2.52 3.06 2.08 1.04 8.71 

III 2.48 3.06 2.08 0.93 8.55 

IV 3.60 3.92 3.38 1.18 12.09 j 

Quetotaxia: Perna4 - Tibia: ventral 1-1-1-1-1-1. Protarso: 
ventral 1-1-1-1. Perna II — (direita): Tibia: ventral 1-2-2-2; (es- 
querda): Tibia: ventral lr-l-lr-l-lr-1 (estes dois ultimos, quase 
formando par). Protarso (direito): ventral 1-1; (esquerdo); ven-- 
tral 1-1-1-1. Perna III — Tibia: prolateral 1-0, ventral 1-1-1-1 (es- 
tes dois ultimos quase formando par), retrolateral Id (pouco visi- 
vel). Protarso: prolateral 1-0, ventral 1-1-1-1-1 (este ultimo, api- 
cal), retrolateraP 1-0. Perna IV — Tibia: prolateral'1-1, ventral 
1-1-1-1, retrolateral ld-1. Protarso (direito) ventral 1-1-1-1-1 (api- 
cal); (esquerdo) ventral 2-2-1 (apical), prolateral 1-1, retrola- 
teral 1-1. 

Cefalotorax e queliceras vermelho escuros (marocco red), aque- 
le com varios tra^os e manchas enegrecidos. No meio da regiao cefa- 
lica, uma figura que lembra as asas anteriores, abertas, de uma bor- 
boleta. Laminas maxilares alaranjadas, iabio e esterno escurecidos, 
o labio com ligeira margem superior, mais clara. Os dois pares an- 
teriores de pernas sao visivelmente mais claros que os dois poste- 
riores, brancos com ligeiro brilho amarelado, com exgeeao da me- 
tade terminal do protarso I e de todo o tarso 1, nos quais e nitido 
o colorido amarelo. Nas pernas I e II, apenas em pequena zona re- 
trolateral, terminal, dos femures, e que se ve u'a mancha pardacenta, 
pois, na superficie retrolateral das patelas, pro e retrolateral das 
tibias e apenas retrolateral dos protarsos — tanto nestes como nas 
tibias, em toda a extensao do segmento — o pardacento se distribui 
sob a forma de fita. Nas pernas III e IV,, aquelas, bem como os tar- 
sos IV sao amarelos com brilho esbranqui^ado, enquanto que pouco 
mais da metade basal dos femures (o restante deste segmento e to- 
rnado por u'a longa mancha pardo-escura medindo 1.62, bem visivel 
a olho nu), toda a patela e tibia das pernas IV sao branco palidos. 
Protarsos IV alaranjados, colorido e^fe mais intense no quinto final. 
Excegao feita dos tarsos, em-todos os demais segmentos das pernas 
III e IV, aparece o pardacento, de mistura com o colorido fundamen- 
tal, em extensao maior ou menor, ora sob a forma de mancha, ora 
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sob a forma de fita. Queliceras com quatro pequenos denies na re- 
tromargem e Ires na promargem, sendo o segundo o maior de todos 
eles. A regiao dorsal do abdomen esta dividida em duas paries: uma 
anterior, coriacea, e que se estende ate pouco alem da metade e 
outra posterior, nao coriacea. A por^ao anterior e de colorido mais 
sombrio (aproximadamente "mahogany red") que o do cefalotorax. 
percorrida por multiplas vermiculagoes pouco mais brilhantes que o 
colorido geral, e com urn par de manchas arredondadas de pelos 
brancos. A este par segue-se urn outro, menor, disposto lateralmente, 
A por^ao posterior, nao coriacea, e mais escura que a anterior, e tern 
algumas estreitas faixas transversais, de colorido pouco mais claro 
que o geral, pouco perceptiveis. Essas faixas foram mencionadas e 
representadas por Simon (1897^:170 e fig. 173), mas, contraria- 
mente ao que escreve Mello-Leitao (1932a: 154), nao foi aquele 
araneologo o primeiro a nota-las, pois que o proprio Latreille (1824: 
24) apesar de nao figurar ditas faixas, ja escrevera, ao tratar do 
abdomen de M. rufum que . .la portion charnue et terminale prend 
ici une figure carree, et le dos off re des vestiges d'anneaux (*)". O 
epigastrio e fulvo, com pequena mancha parda na sua por^ao cen- 
tral. 0 resto do ventre e pardacento, com duas listas esbranqui^adas, 
nao convergentes, que sao mais largas e mais visiveis no inicio (pou- 
co adiante dos estigmas pulmonares), e apos vao se tornando cada 
vez menos notaveis, ate desaparecerem antes de atingirem a base 
das fiandeiras. Colorido do palpo: Femur e superficies dorsal e re- 
trolateral da patela, branco-amarelados, por^oes ventrais e retrola- 
terais desta ultima, pardas. A tibia, que tambem e parda, apresenta 
na sua por^ao media uma lista longitudinal amarelada que a percorre 
de cima a baixo. A por^ao mais larga do cymbium e parda, e a afila- 
da e fulva. 

Abstemo-nos de descrever o bulbo genital, tendo em vista as 
figuras correspondentes que acompanham este. O condutor — re- 
presentado separadamente — e espiralado. 

Chira bicirculigera Scares & Camargo, 1948 

Chira bicirculigera Scares & Camargo, 1948:421, figs. 1, 2 e 3. 

Desta especie apenas o macho e conhecido. Sua distribui9ao 
geografica e a seguinte; Estado de Sao Paulo (Cubatao) e Estado 
de Goias (Fazenda Monjolinho, Mun. de Corumba), Scares & Ca- 
margo, 1948 — e Fazenda P090 Grande, Municipio de Juquia, de 
onde provem os machos (E. 958 C. 1437 e E. 958 C. 1438) colecio- 
nados por Frederico Lane em 26 de margo de 1953, e depositados 
nas colegoes de aracnideos deste Departamento de Zoologia. 

(*) O grifo e nosso. 
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Os dois exemplares, aproximadamente do mesmo tamanho 
(C. 1437 = 6.00 e C. 1438 = 5.5), apresentam variagoes no colo- 
rido. O exemplar E, 958 C. 1437 copia o colorido do tipo, ao passo 
que o outro exemplar mostra, na perna I, banho alaranjado nos fe- 
mures, e as patelas e tibias nao denunciam qualquer vestlgio de es- 
curo. Antes, sao uniformemente amarelas, como os tres pares res- 
tantes de pernas. Tambem o dorso do abdomen e amarelo em vez de 
castanho. 0 ventre e claro, branco amarelo, em vez de escuro, O 
esterno, do mesmo colorido amarelo claro das pernas II, III e IV, 
e naa escuro, contrastando, nitidamente com aquele das mesmas. O 
labio, na sua maior parte, as laminas maxilares, na metade basal, 
e as queliceras, sao bem mais claros, pardacentos, o branco amare- 
lado ocupando a metade terminal das laminas, e estreita faixa final 
do labio. No exemplar E. 958 C. 1437, o labio, laminas maxilares, 
queliceras, femures, patelas e tibias dos palpos sao de cor chocolate 
escuro, cor esta que contrasta apenas com o branco com vestigios 
rufescentes, da margem superior, interna, das laminas maxilares. 

ABSTRACT 
The Author studies 20 species of spiders of the sub-order Dipneumonomor- 

phae occuring in Brazil, mostly from the State of Sao Paulo. All specimens seen 
are deposited in the arachnological collections of the Departamento de Zoologia 
da Secretaria da Agricultura de Sao Paulo. Tetragnatha vicina Simon, 1897, and 
Corinna egregia Simon, 1896, are discussed but were not actually seen. 

The following points deserve mention; 
' — Geographical distribution of all forms treated. 
2 — The species Eustala guttata F.O.P. Cambridge, 1904 and Micrathena qua- 

driserrata F.O.P. Cambridge, 1904, are for the first time recorded for 
Brazil. 

3 — The allotypus $ of Trachelas rohustus Keyserling, 1891, is described; it 
is a specimen from the Island of Sao Sebastiao, Sao Paulo. 

4 — The following species are placed in the synonymy of previously described 
ones: Tetragnatha soaresi Camargo, 1950 {^Tetragnatha longidens Mel- 
lo-Leitao, 1945) and Loxosceles surata Simon, 1907 ( = Loxosceles similis 
Moenkhaus, 1898). The type of L. similis is in the collections of the De- 
partamento de Zoologia. 

5 — Drawings are presented of the chelicera of the type of T. vicina and of 
the genital bulb of the type of Corinna egregia (both obtained through 
the kindness of Prof. Max Vachon). 

6 — Species so far insufficiently described and/or figured, such as Corinna 
hicincta Simon, 18%, Myrmecium rufum Latreille, 1824, Myrmecium 
gounellei Simon, 18%, etc., are described at length and as well illustrated 
as possible. 

7 • Comments are made on the nomenclature of the genital bulb used by 
Cambridge (1904) and by Menge (1866). 
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UMA NOVA ESPECIE DE FLEBoTOMO DA REPOBLICA 
ARGENTINA: 

PHLEBOTOMUS M1CROCEPHALUS, N. SP. 
{DIPTERA, PS YCHODIDAE) 

POR 

M. P. Barretto (*) e J. P; Duret (**) 

Bejarano e Duret (1950) consideraram como P. shannoniDyav, 
1929, um exemplar macho capturado em Presidencia Roca, Presi- 
dente Peron (Ex-Territorio do Chaco), assinalando todavia que a 
forma do claspete diferia ligeiramente da que se observa em ma- 
terial brasileiro descrito por Barretto e Coutinho (1940). Compa- 
rado aquele exemplar com material de P. shannoni, concluimos tra- 
tar-se de uma especie nova que abaixo descreveremos. 

Phlebotomus microcephalusy n. sp. 

P. shannoni, Bejarano e Duret, 1950, Rev. San. Mil. Arg., 69(4) :329 {pro 
parte) 

Cabega medindo 260^ de comprimento (exclusive o clipeo). 
Clipeo relativamente grande, medindo 125 ^ de comprimento. Labro- 
epifaringe com 245 jx de comprimento. Antenas com toro relativa- 
mente grande, medindo 45 ^ de diametro; os outros segmentos an- 
tenais medem: 

III — 299 /x VIII — 155 ix XIII — 102 ^ 
IV — 128 " IX — 115 " XIV — 97 " 
V — 115 " x — 108 " XV — 57 " 

VI — 115 " XI — 108 " XVI — 43 " 
VII — 115 " XII — 102 " 

(*) Professor de Parasitologia da Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto, 
Universidade de Sao Paulo, Brasil. 

(**) Entomologista medico do Centre de Medicina Preventiva e Higiene Mr- 
litar, Buenos Aires, Rep. Argentina. 
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A relate III/ labro e, pois, 1,22. Os segmentos III a XIII apre- 
sentam espinhos geniculados dotados de longo prolongamento pos- 
terior (bigeniculados), alem de espinhos geniculados simples im- 
plantados proximos da extremidade distal. No III segmento os es- 
pinhos bigeniculados se inserem na uniao do quarto distal com os 
tres-quartos basais e nos outros segmentos eles se inserem na uniao 
do tergo basal com os dois ter^os distais. 

Palpos com os segmentos medindo: 
I — 35 /x IV — 72 ^ 

II — 115 " V — 160 " 
III — 115 " 

A formula palpal e, pois, 1,4(2,3)5. 
oc — 544 « /yS = 2,1 
13 — 254 y !> S 
y — 182 
8 — 145 

Pernas sem caracteres dignos de nota. 

Terminalia (fig. 1) — Basistilo com 345 ^ de comprimento e 
sem tufo de cerdas na parte basal da face interna. 

Dististilo (fig. 2) com 205 ^ de comprimento e com quatro espi- 
nhos longos: um terminal, com a extremidade espatulada, dois sub- 
medianos, implantados em niveis diferentes e um intermediario, in- 
serido mais proximo do terminal que dos sub-medianos. 

Claspete (fig. 3) com 218 /x de comprimento. Apresenta largu- 
ra mais ou menos uniforme ate a uniao dos dois quintos basais com 
os tres-quintos distais; afila-se, entao, bruscamente a custa de um 
pronunciado cotovelo (angulo quasi reto) da borda inferior e, de- 
pois, continua de largura mais ou menos uniforme ate a extremida- 
de distal; o ter^o distal da borda inferior e escavado, formando uma 
especie de goteira. A metade distal da borda superior e revestida de 
muitas cerdas fortes e longas, inseridas em linha e as faces laterais 
(externa e interna) mostram algumas cerdas curtas e finas. Um 
grupo de 5 cerdas curtas e finas e vista na borda inferior, logo atras 
do cotovelo, 

Lobos laterais com 295 ^ de comprimento e sem espinhos ou 
cerdas modificadas. 

Bomba ejaculadora com 149 /a de comprimento. Dutos ejacula- 
dores com 430 /x de comprimento, sendo portanto 3 vezes mais lon- 
gos que a bomba; sao grosses terminam por uma especie de con- 
cha e apresentam-se, na parte distal, envoltos por uma bainha. Edea- 
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go curto e relativamente delgado, sua extremidade fazendo saliencia 
na borda inferior do claspete. 

Localidade tipica — Presidencia Roca, Presidente Peron (ex- 
Chaco), Republica Argentina (Bejarano e Duret col., 5-XII-49). 

Phlehotomus microcephalus 
"I - Terminalia; 2 - Ditistilo; 3 - Claspete 

Holotipo macho conservado no Centro de Medicina Preventiva 
e Higiene Militar de la Direcion General de Sanidad del Ministerio 
del Ejercito, Buenos Aires, Republica Argentina (*). 

Discussdo — P. microcephalus, n. sp. pertence ao grupo de es- 
pecies que possuem antenas com espinhos bigeniculados, V segmen- 
to do palpo mais longo que o II ou o III, femures posteriores iner- 

(*) O exemplar que serviu para a descrigao acima achava-se montado em 
Hquido de Faure. Foi desmontado, estudado em fenol e remontado em balsamo, 
tendo ficado em posigao defeituosa. Nova remontagem nao foi tentada afim de 
evitar possivel danifica?ao do material durante as manipulaqoes. 
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mes, terminalia do^ machos mais longa que a cabe^a, basistilo sem 
cerdas na face interna, dististilo com 4 espinhos, sendo um terminal, 
dois medianos e um intermediario, claspete simples, lobo lateral me- 
nor ou do mesmo comprimento que o basistilo. Pertencem a este 
grupo as seguintes especies: P. shannoni (sin: limai, bigeniculatus), 
P. pestanai, P. dendrophilus, P. punctigeniculatus (sin: Christopher- 
soni), P. souzacastroi, e P. abonnenci. 

Difere de shannoni, punctigeniculatus e abonnenci, porque nes- 
tes os dois espinhos medianos ou sub-medianos do dististilo se inse- 
rem exatamente ao mesmo nivel; demais a forma do claspete da 
nova especie e diferente. Distingue-se de dendrophilus e souzacas- 
troi, que tern a inser^ao dos espinhos submedianos do dististilo em 
niveis diferentes, pela forma do claspete, 
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SOBRE UM AMEBIANO DO GENERO ENDOLIMAX, 
PARASITA DO TERMITA BRASILEIRO CORNITERMES 
CUMULANS (KOLLAR), COLECTADO EM SAO PAULO 

FOR 

Prof. I. Froilano de Mello, Cel. Med. 

INTRODUgAO 

Os amebianos ate hoje descritos em termitas pertencem aos 
generos Entamoeba e Walkampfia. Ei-los: 

"Entamoeba disparata e E. majestas Kirby 1927, parasitas do 
Mirotermes hispaniola. 

"E. simulans e E. sabulosa Kirby 1927, parasitas do Mirotermes 
panamensis. 

"E. beaumonti Kirby 1932, parasita de Amitermes coachellae, 
A. minimus, A. medius. 

"E. goheeni de Mello e Lobo 1945, parasita de Coptotermes sp. 
UE. celestinide Mello 1946, parasita de Cryptotermes sp. (India, 

encontrado tambem no Crypt, havilandi colectado em Santos). 
"Walkampfia belt rani de Mello 1949, parasita de Coptotermes 

sp. (India). 
O termita de que se trata nesta nota e urn termita terricola co- 

lectado em Sao Paulo. Foi identificado como Cornitermes cumulans 
(Kollar) pelo Prof. Alfred Emerson de Chicago, a quern expressa- 
mos o nosso reconhecimento. 

0 intestine deste termita nao contem nenhum outro protozoa- 
rio, a nao ser este amebiano que, de resto, tambem nao e muito abun- 
dante. No seu ciclo evolutivb encontram-se estadios bastante curio- 
sos que poremos em devido relevo. 

Descriqao do parasita 

1 — Formas troficas — As figs. 1-6 mostram as diversas for- 
mas troficas encontradas. A organela que chama desde logo a aten- 
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10 ll', eo: Vma membrana delgada, constituindo antes um halo em volta do cariosoma que e grosso, redondo ou ovalar e do tipo 
protokaryon. O cariosoma mede em geral 3 a 3,5 microns de diame- 

• a exemplares em que as suas dimensoes sao mais re- 
duzidas. 

)rma do amebiano e mais ou menos ovalar ou circular, com 
delgados pseudopodos hialinos que Ihe dao aspectos por vezes bizar- 
ros, como em todos os amebianos. 

O ectoplasma e por assim dizer virtual e o endoplasma alveo- 
lar, de alveolos lachos e irregulares, contendo inclusoes que descre- 
veremos no curso deste estudo. 

MfSL* 

m 

2/6 a, 

/cT ^ 

t • 4 
4 

I — Estadws de premitose — A fig. 3 e as figs. 7-9 interpre- 

  135 C0n10 estadios de premitose. Nas figs. 3 e 7, em volt? do 
cariosoma que conserva ainda a sua forte sidirofilia, ve-se ...... 
um esbogo ede croraatica fracamente visivel e Indo da mass i 

lembrana lais tarde, o cariosoma perde a sua siderofilia 
• en toxrlma de Heidenhain ou Delafield) e desagrega-se resol i- 

" ■,'na Poeira cromatica que enche a area nuclear (fig. 9) 

m ~ Estadios divisionais — Mitose — A divisao deste ame- 
fc iai o ;dece mtidamente ao tipo de promitose de me 

encontrar quasi todas as fases (figs. 10-19) Na fig 
> ve-se am la um reliquat do velho cariosoma e I cromatica disoon- 

■ pa ase cujas ansas se acentuam mais na fig. 13 em que o 
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nucleo parece um pouco maior comparado com os nucleos dos esta- 
dios troficos. Uma evidente placa equatorial com fuso acromatico 
e seu desdobramento sao representados nas figs. 14-16. Nao pude- 
mos ver o destino dos corpos polares que se distinguem claramente 
na fig. 14 e nos foi impossivel seguir nos estadios ulteriores. 

As figs. 17-19 mostram os diversos estados de telofase em que 
o amebiano adquire dimensoes bem malores que normalmente. 

Nao pudemos infelizmente ver como desta fase de espirema te- 
lofasico o nucleo do amebiano passa para o seu tipo protokaryon e o 
que se poderia conjecturar sobre este assunto seriam consideragoes 
de ordem especulativa de que nos desejamos abster. 

Vl-s 

i 
m. 

J 

IV — Enquistamento — Prequistos e quistos teem pouco mais 
ou menos a mesma constitui^ao, a unica diferenga entre eles sendo 
que nos primeiros a linha de ectosarca e multo pouco definida (figs. 
20-24), ao passo que os quistos possuem um contorno muito forte 
(figs. 27-30). 

Os quistos medem entre 10 (os mais pequenos) a 12-18 microns 
e sao quase sempre circulares, raras veses ovalares. Uni, bi, tetranu- 
cleados, os nucleos conservam o tipo protokaryon que Ihes e peculiar. 
A fig. 29 pertence a um especimen em que nao ha senao 3 nucleos, 
dos quais um muito alongado e ainda ndiviso (factos similares teem 
sido reportados em muito amebianos). 

Os nucleos dos quistos nem sempre sao uniformes nas suas di- 
mensoes. 

A fig. 26a parece-me representar um estadio de transigao da 
forma trofica para a forma prequlstica, com uma evidente conden- 
sa^ao da ectosarca que — dir-se-ia — constitui o primeiro passo 
para a formagao da membrana quistica. Importante igualmente a 
notar que se encontra com muita frequencia prequistos e quistos que, 
provides de um grande alveolo circular ocupando a maior parte do 
corpo, dao imagens parecidas com os blastocistis. Intitulei-os por 
isso quistos blastocistoides (figs. 25, 30). 
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ndusdes — Este amebiano e caracterizado pela presenga 
de corpos cromatoides arredotidados, tao siderofilos corno o cario- 
soma, por vezes extremamente abundantes, e pequenos como cocos, 
mas, em geral, bastante grandes e irfegularmente espalhados no 
corpo do parasita. Encontram-se tambem, mas em numero mais res- 
trito, barrets cromatoides. 

Ol corpos cromatoides nao sao cercados de nenhum halo. 

f.A 

// 

■d' 

^ ^ 
$ 

"As, zr 

sfe' A 

« 

m 

' F 

'9 

M inclu 5es encomram-se tambem algumas bacterias. 
Porem, nenhum Sphaerita nem Niicleophaga. 

curioso e que este amebiano e parasitado, seia no 
'Iv 5eja no quistico. por um organismo cuia 

5 podido determinar. Em geral arredondado, ve- 
mo-lo fig. 33 como um corpo redondo, com uma massa interna, 
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provavelraente nucleo, de siderofilia pouco acusada. No mesmo ame- 
biano (fig. 33) encontra-se urn corpo piriforme que nos parece da 
mesma natureza. Na fig. 32 ve-se que o soidisant nucleo se ide 
e na fig. 31 veem-se dois grandes corpos de cerca de &40 microns 

♦ • * 

lif <o JJ J 3 J / 

0 

J O 

1 ? 
1 9 

*- 

d 
33 31 

de diametro, contendo uma especie de mdrula de 8 corpusculos, al- 
uns dos quais teem no centro uma especie de nucleo. Sao sem du- 

vida pafasitas que encontramos pela primeira vez em amebianos, 
seja nos nossos estudos pessoais, seja na literatura a nossa disposi- 
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9ao. Infelizmente nao os podemos classificar e limitarnos-emos, por 
agora, a registar este parasitismo. 

VI — Dimensdes — min 10, max. 12-15 microns; cariosma 
3 a 3,5. 

Classificagdo — E a primeira vez que se regita um Endolimax 
como parasita de termitas, A especie atual caracterisa-se, alem das 
suas dimensoes, pela presenga de corpos cromatoides arredondados, 
pelos seus quistos blastocistoides e pelo seu parasitismo por corpos 
arredondados muriformes de que pudemos figurar algumas fases, 
sem conseguir todavia determinar a sua natureza e o lugar que Ihes 
pertence na escala protozoologica, 

R E S U M O 

O termita brasileiro Cornitermes cumulans (Kollar), apanhado em Sao Paulo, 
tem no seu intestino uma unica especie parasitaria: um Endolimax, cujo karioso- 
ma, de 3 - 3,5 microns de diametro e cercado por uma fina membrana, constituindo 
uma especie de halo. A divisao faz-se por uma nitida promitose que e precedida 
por fenomenos premitoticos tendentes a provocar o desaparecimento do cariosoma 
e a formagao do espirema. Prequistos e quistos uni, bi, ou tetranucleados. Esta 
ameba apresenta como caracteristicas especiais a presenga de corpos cromatoides 
arredondados, muito siderofilos e largos alveolos circulares que Ihe dao uma apa- 
rencia de blastocistis (quistos blastocistoides). £ tambem parasitada por corpos 
redondos, circulares que medindo por vezes 8-10 microns, apresentam estadios di- 
visionais, formando morulas compostas de ate 8 corpos redondos. A natureza deste 
parasita e o seu lugar entre os Protozoa sao por ora desconhecidos. Dimensoes 
da ameba: min. 8, max. 18, em geral 12-18 microns. £ uma especie nova que e 
intitulada Endolimax olympioi sp. nov. em homenagem ao Prof. Olympic da Fon- 
seca, emerito diretor do Institute Oswaldo Cruz. 

SUMMARY 

The intestine of the Brazilian termite Cornitermes cumulans (Kollar), collected 
at Sao Paulo, harbours as the only parasite an Endolimax whose karyosom, 3 - 3,5 
microns in diameter, is surrounded by a thin membrane constituting a kind of halo. 
The author thinks that preparatory to division, which is a definite promitosi^, 
there are premitotic phenomena leading to the disparition of the karyosom and 
the formation of a spireme. 

Precysts and cysts, uni, bi, tetranucleate. This amoeba is characterised by 
the possession of round chromatoid bodies, strongly siderophyl and by the presence 
of large circular alveoles giving to the animal the appeaffence of'a blastoeystis 
(blastocystoid cysts). It is parasitised by some roundish bodies which measuring 
often 8-10 microns, have shown some stages which seem divisional going up to 
a morula of 8 roundish bodies. The nature of this parasite and its place among 
the Protozoa is for the present unknown. 
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Measurements of the amoeba; min. 10, max. 18, in general 12-15 microns. 
It is a new species which is named Endolimax olympioi sp. nov. 
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POR 

P. E. Vanzolini 

0 genero Phyllopezus foi criado por Peters em 1877 para a 
especie nova Ph. goyazensis. Mais tarde, em 1933, Miiller e Bron- 
gersma descobriram que, se bem que o genero Phyllopezus fosse 
valido, a especie Ph. goyazensis nao passava de urn sinonimo de Thc- 
cadactylus pollicaris Spix, 1825. Esta forma, cujos tipos, proceden- 
tes do interior da Bahia, Miiller e Brongersma examinaram, tinha 
sido colocada por Cuvier, na segunda edi9ao do Reino Animal, na 
sinonimia de Hemidactylus mabouia e ai conservada pelos autores 
subsequentes; o proprio Peters, que examinara um dos tipos, acom- 
panhava essa opiniao. 

Em 1895, Koslowsky descreveu outra especie de Phyllopezus, 
Ph. przewalskii, do oeste de Mato Grosso. Essa especie foi consi- 
derada por Boulenger, no Zoological Record de 1896, como sinonima 
de Ph. goyazensis, nome sob o qual foram alistados todos os exem- 
plares de Phyllopezus colecionados desde entao. 

O material que tenho em maos permite-me confirmar e ampliar 
a excelente descrigao que Miiller e Brongersma apresentaram des 
tipos, bem como revalidar przewalskii como raga de pollicaris. 

Phyllopezus Peters, 1877 
Phyllopezus Peters, 1877a: 415. Tipo; Phyllopezus goyazensis Peters, 1877 

(= Thecadactylus pollicaris Spix, 1825). Monobasico. 

Diagnose 
Membros pentadactilos. Todos os digitos dotados de unhas. Fa- 

langes proximais dilatadas, ventralmente revestidas de lamelas inte- 
gras. Falanges distais comprimidas, implantadas na face dorsal da 
dilata^ao proximal. Lepidose dorsal heterogenea, com tuberculos 
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irregularmente disseminados entre granules. Lepidose dorsal da 
cauda homogenea, Pupila vertical, lobada. Poros ausentes. 

Elenco 

Phyllopezus p. pollicaris (Spix, 1825), 
Phyllopezus pollicaris przewalskii Koslowsky, 1895 

Phyllopezus pollicaris pollicaris (Spix, 1825 

Thecadactylus pollicaris Spix, 1825: 17. pi. 18:2 (total). Localidade tipo: "Sylvis 
interioris Bahiae campestribus". Material tipo: 4 exemplares (Spix e Mar- 
tius col.) ; 3, holotipo e 2 paratipos, na Zoologische Staatsammlung, Miin- 
chen; 1 paratipo no Rijksmuseum van Naturlijke Historic, Leiden (fide 
Mixller & Brongersma, 1933). 

G.\ecko\mabuia, partim, Cuvier, 1829:54, 55 (rodape). 
Platydactylus pollicaris, Schlegel, 1858; 15 (nao visto; apud Miiller & Brongers- 

ma, 1933). 
Hemidactylus tuberculosus, partim, Peters, 1877:411, 414. Mengao de um dos 

tipos de Spix. 
Phyllopezus goyazensis Peters, 1877a: 415. Localidade tipo; Estado de Goiaz. Ma- 

terial tipo: 1 exemplar (Behn col.) no Museu de Berlim. 
Hemidactylus mabouia, partim, Boulenger, 1885:122. Inclusao de Th. poll, na 

sinonimia de H. mab. 
Phyllopezus goyazensis, Boulenger, 1885:145. Repetigao da diagnose original. 

—.Hoffmann, 1890:1202. Mengao. 
—, Goeldi, 1902 : 512. Mengao. 
—, partim, Griffin, 1917:307. 1 juv. de Sao Joao del Rey, Minas Gerais (Ha- 

semann col.) Carnegie Museum. 
Phyllopezus pollicaris, Miiller & Brongersma, 1933: 1, seg. Revisao do material 

tipo (vide supra). Sinonimia (partim). 
-, Burt & Burt, 1933:9. Mengao. 

Platydactylus Spixii Schlegel, in Miiller & Brongersma, 1933: fig. 1. Nome pro- 
posto em MS, publicado em fac-simile por Miiller & Brongersma. 

Phyllopezus pollicaris, Amaral, 1935:243. Exemplares de Rio Pandeiro, Minas Ge- 
rais, e Cana Brava e Barra do Rio Sao Domingos, Goiaz (Blaser col.) Ins- 
tituto Butantan (agora no Dept. de Zoologia)). 

Phyllopezus p. pollicaris Amaral, 1937: 171. Mengao. 
—, Themido, 1945 :3. Mengao de 1 exemplar do Brasil. Museu de Coimbra. 

COMENTARIO 

Peters, na sua revisao dos lagartos de Spix (1877), examinou 
um unico especime rotulado como Thecadactylus pollicaris, e identi- 
ficou-o como um exemplar de cauda regenerada de Hemidactylus 
tuberculosus Radde (sic), que e, por sua vez, um sinonimo de H. ma- 
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bouia. Quanto ao tipo de Ph. goyazensis, diz Peters te-lo recebido 
de K. Mobius, de Kiel; tratava-se de exemplar colecionado ha anos 
por Behn em Goiaz e rotulado "Hemidadylus goyazensis, einer neuen 
Gruppe von Hemidadylus angehbrig". Tanto a diagnose generica 
quanto a descri9ao do exemplar apresentadas por Peters sao exce- 
lentes. 

Depois que Cuvier sinonimizou Th. pollicaris a H. mabouia, esse 
conceito generalizou-se entre os herpetologistas; as multiplas refe- 
rencias sao aqui omitidas, com exce^ao de 3: a de Cuvier, a de Pe- 
ters (que examinara a cole^ao de Spix) e a de Boulenger, pela ampla 
divulga^ao de seu Catalogo. 

Apenas dois autores tiveram em maos exemplares de Ph. p. polli- 
caris que nao os tipos: Griffin e Amaral. As demais referencias ba- 
seadas em exemplares cabem a przewalskii. 

Griffin alistou urn exemplar jovem de Sao Joao del Rey, des- 
crevendo com justeza o colorido; ao lado desse cita urn exemplar 
de Puerto Suarez, que e przewalskii. 

Amaral (1935), teve em maos uma boa serie de exemplares de 
Minas Gerais e Goiaz (serie agora em minhas maos). Mais tarde, 
o mesmo Amaral empregou em sua Lista Remissiva (1937) a no- 
menclatura trinominal tratando de Phyllopezus. Omitiu ele, porem 
duas coisas: 

a) deixou de incluir Goiaz na area ocupada por pollicaris; 
b) deixou de incluir przewalskii, forma matogrossense, e unica 

escusa para a aplicagao de nomenclatura trinominal a Ph. pollicaris. 
No excelente trabalho de Muller e Brongersma (1933), a parte 

descritiva refere-se inteiramente a pollicaris, mas a lista sinonimica 
e hibrida, contendo muitas referencias a przewalskii. No mesmo tra- 
balho, a publica^ao fac-similar das consideragoes de Schlegel sobre 
o "Platydadylus Spixii" da a este nome existencia nomenclatural. 

0 exemplar de Themido, de procedencia vaga, so podera ser 
identificado com certeza apos re-exame de seus caracteres. 

DESCRigAo 

Corpo espesso, membros curtos e fortes. Cabe^a achatada, olhos 
muito grandes. Cauda pouco mais longa que o corpo. 

Rostral muito larga, medianamente incisa na margem superior. 
Narina entre a rostral, a 1.^ supra-labial, 2 post-nasais aumentadas 
e 1 supra-nasal grande, entumescida, em contacto com a sua sime- 
trica. Granules do focinho grandes, lisos, maiores lateralmente, bem 
menores no topo da cabe^a. 7 a 10 supra-Iabiais, nao ocupando todo 
o labio superior; entre elas e os granules do focinho uma serie de 
e§camas poligonais pequenas alcangando o meio da orbita. 6-9 in- 
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fralabiais, ultrapassando posteriormente a ultima supra-labial, mas 
tambem nao ocupando todo o labio. Rima bucal cord uma curva sig- 
moide achatada na sua porgao posterior. Timparto grande, obliquo 
para tras e para cima, com urn esbogo de franja marginal, cercado 
de tuberculos esparsos, redondos, lisos, pequenos, irregularmente 
dispostos. Sinfisal grande, pentagonal de base anterior, seguida de 
2 post-sinfisais grandes, em contacto ou (raramente) pouco sepa- 
radas na linha mediana. Atras destas duas post-sinfisais, uma serie 
transversal de 3-6 escamas variaveis, das quais a mediana, muito 
maior que as companheiras, parcialmente se insinua entre as post- 
sinfisais anteriores. Granulos de garganta pequenos, lisos, juxtapos- 
tos, sendo maiores aqueles que ficam em contacto com as infra- 
labiais. 

Lepidose dorsal (da regiao parietal a raiz da cauda) de granu- 
les pequenos, menores que os do focinho e garganta, mais ou menos 
regulares, lisos, juxtapostos. Entre eles tuberculos esparsos, mais 
ou menos conicos, lisos ou fracamente carenados, de tamanho varia- 
vel e disposi^ao irregular. Escamas ventrais sub-hexagonais ou ci- 
cloides, lisas, imbricadas; 28-33 escamas na linha medio-ventral. A 
transi^ao entre os granulos dorsais e as escamas ventrais e brusca. 
Dorso dos membros anteriores coberto de granulos iguais aos do 
focinho; face ventral com granulos menores. Face dorsal dos mem- 
bros posteriores com granulos iguais aos dorsais, que passam gra- 
dativamente na face anterior a escamas semelhantes as ventrais, que 
ocupam parte da face inferior da coxa, cuja parte posterior e ocupa- 
da por granulos, sendo a transi^ao abrupta. Falanges proximais di- 
latadas, sendo as do pollex e hallux (os digitos menores) menos 
que as demais; as margens dessas dilatagoes basais sao revestidas 
por uma serie de escamas sub-denticuladas. Lamelas ventrais das 
falanges basais inteiras, curvas (convexidade voltada para tras)-, 
em numero de 9 a 13 no 4.° artelho. Falanges distais emergindo da 
face dorsal da ultima proximal, comprimidas, curvas, ungueadas. 

Cauda Integra dorsalmente revestida de escamas lisas, sub- 
quadrangulares, imbricadas, formando fileiras transversais mais ou 
menos regulares. Escamas ventrais da cauda maiores que as dorsais 
(3:1 em comprimento), quasi todas as da fileira mediana fortemente 
dilatadas transversalmente. 

Nota sobre ontogenese 

Os tuberculos ad-anais nao aparecem em exemplares de 40 mm 
ou menos de comprimento corporal. Sua presenga e constante nos 
individuos de 55 mm ou mais. Ela coincide sempre com a presen^a 
de colorido tipo adulto (v. infra). 
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COLORIDO 

Os exemplares menores (ate 40 mm de comprimento corporal) 
apresentam no dorso uma m'tida serie de barras transversals escuras 
sobre o fundo claro; essas barras se continuam na cauda. Na cabe9a 
ha uma faixa lateral que parte do loro, passa atraves do olho, por 
cima do timpano e atinge a altura da axila, unindo a extremidade 
lateral das 3-4 barras dorsals anteriores. 0 dorso da cabega e mem- 
bros e indistintamente variegado. As partes ventrais sao claras, ima- 
culadas. 

Com o crescimento, o colorido fundamental do dorso vai es- 
curecendo, e as barras se tornando menos nltidas; na regiao verte- 
bral vai-se tornando mais evidente uma faixa longitudinal clara. 

Nos adultos grandes o dorso e plumbeo, com vestigios de bar- 
ras confluentes e uma distinta linha vertebral clara. A faixa lateral 
do focinho, bem como o colorido dos membros, cauda e partes ven- 
trais, pouco ou nada mudam durante a vida do animal. 

Distribuiqao 

BRASIL 
Bahia 

"Interior" (localidade tipo) 
Cachoeira de Paulo Afonso (DZ) 

Minas Gerais 
Sao Joao del Rey (Griffin, 1917) 
Rio Pandeiro (Amaral, 1935 - DZ) 

Goiaz 
Sem mais (localidade tipo de goyazensis) 
Gana Brava (proximo a Nova Roma) (Amaral, 1933 - DZ) 
Barra do Rio Sao Domingos (afluente do Rio Parana, que e afluente do 

Tocantins, na margem direita) (Amaral, 1935 - DZ). 

Pnyllopzzus po'licaris przcwalskii Koslowsky, 1895 

PhyHopezus goyazensis, (nec Peters, 1877), Peracca, 1895 : 2. Descrigao de 7 exem- 
plares do Rio Apa, Alto Paraguay (Borelli col.) Museu de Turim. 
Boulenger, 1895: 722. Recepqao pelo British Museum de um dos exemplares 
de Borelli (v. supra). 

Phyllopezus przewalskii Koslowsky, 1895:371. pi. (Total dorsal e ventral; pes). 
Localidade tipo: Descalvado, proximo a S. Luiz de Caceres, Mato Grosso. 
Material tipo: I exemplar, Museu de La Plata. 

Phyllopezus goyazensis, {nec Peters, 1877), Boulenger, 1897:20. Rtduz przewalskii 
a sinonimia de goyazensis. 
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—, Peracca, 1897: 3. Descrigao do colorido de numerosos exemplares da Missao 
de San Francisco, Chaco boliviano (Borelli col.) Museu de Turim. 

Phyllopesus prsewalskii, Koslowsky, 1898; 166. Mengao de 1 exemplar de Cor- 
rientes, Museu da Universidade de Buenos Aires. 

Phyllopesus goyazensis, (nec Peters, 1877), Schenkel, 1902: 181. Mengao de I 
exemplar do Paraguay (Ternetz col.) Museu de Basileia. 

—.Peracca, 1904:2. Mengao de exemplares de Mato Grosso: Urucum; Caran- 
dasinho; Corumba (Borelli col.) Museu de Turim. 

—, Werner, 1910: 7. Mengao de 1 $ de Puerto Max, Paraguay (Louis des Arts 
jr. col.) Museu de Hamburgo. 

Phyllopesus goyazensis, partim, Griffin, 1917:307. Mengao de 1 exemplar de 
Puerto Suarez, Bolivia (Steinbach col.) Carnegie Museum. 

Phyllopesus goyazensis, {nec Peters, 1877), Mertens, 1929 ; 59. Mengao de 8 exem- 
plares de Villa Montes, Alto Pilcomayo, Bolivia (Berg col.) Museu de 
Senckenberg. 
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Phyllopesus p. pollicaris 
I - Gachoeira de Paulo Afonso; 2 Sao Joao del Rey; 3 - Rio 
Pandeiro; 4 - Cana Brava e Barra do Rio Sao Domingos. 

Phyllopesus pollicaris prsewalskii 
5 - Descalvados; 6 - Rio Arica; 7 Corumba, Urucum, Ca- 
randasinho, Guaicurus e Puerto Suarez; 8 - Puerto Max • 
9 - Rio Apa; 10 - Corrientes; 11 - Villa Montes; 12 - San 

Francisco. 
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Phyllopesus pollicaris, partim, Miiller & Brongersma, 1933; 160. Sinonimia com- 
posta (v. supra, Ph. poll, pollicaris). 

—, Burt & Burt, 1933:9. Mengao. 
Phyllopesus prsemalskii, Liebermann, 1939: 64. Mencao. 

COMENTARIO 

Koslowsky baseou sua especie na ausencia de tuberculos ad- 
anais, no que estava certo. O peso, porem, da autoridade de Bou- 
lenger que, ao noticiar a descri^ao de przewalskii no Zoological Re- 
cord de 1896, ja a sinonimizava a pollicaris, levou todos os autores, 
com excegao de Koslowsky e Liebermann, a desprezarem a especie 
do argentine. Contudo, como ja tern sucedido com outras formas 
descritas por Koslowsky e apressadamente sinonimizadas, verifica- 
se que przewalskii e perfeitamente valida, e que o caracter sobre 
que foi baseada e bastante adequado, se bem que nao seja o unico 
a separar as duas formas. 

Descriqao 

Semelhante a p. pollicaris, com as seguintes diferengas: 
1. Ausencia constante de tuberculos ad-anais nos adultos, 
2. Numero menor de escamas ventrais (26-29), ou seja, ven- 

trais maiores. (Vide comparagao biometrica abaixo). 
3. Numero menor de lamelas ventrais no 4.° artelho (8-11). 

Distribuiqao 

BRASIL 
Mato Grosso 

Descalvado (localidade tipo) 
Urucum (Peracca, 1904) 
Carandasinho (Peracca, 1904) 
Cprumba (Peracca, 1904; DZ) 
Rio Arica (DZ) 
Guaicurus (DZ) 

PARAGUAY 
Rio Apa (Peracca, 1895) 
Puerto Max, Rio Paraguay (Werner, 1910). 
Sem mais (Schenkel, 1902) 

BOLIVIA 
Santa Cruz 

San Francisco (Peracca, 1897) 
Puerto Suarez (Griffin, 1917) 
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Tarija 
Villa Montes, Alto Pilcomayo (Mertens, 1929) 

ARGENTINA 
Corrientes 

Sem mais (Koslowsky, 1897) 

TABELA 1 
Material examinado 

©■ 
Localidade 
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Ph. pollicaris pollicaris 
4071 Barra do Rio S. Do- $ 75+93 32 11 + 

mingos, Go. 
4072 Cana Brava, Go. $ 40+40 33 13 1—1 
4073 Idem $ 60+84 32 11 + 
4074 Rio Pandeiro, MG. $ 65+x 32 10 - + 
4073 Idem 5 55+67 31 9 + 
4076 Idem $ 74+x 32 10 + 
4077 Idem $ 38+45 28 11 1-1 
4078 Idem 9 35+43 29 11 1—1 
4079 Idem 9 66+x 30 11 + 
4030 Idem $ 65+x 31 10 + 
4081 Idem $ 64+x 32 9 + 
4082 Idem 9 73+x 32 11 +* 
4033 Idem $ 28+x 30 11 1—1 
3060 Cachoeira de Paulo $ 28+x 29 10 1—1 

Afonso Ba. 
Ph. pollicaris prznvalskii 

3128 Rio Arica, Mt. $ 60+77 26 9 1-1 
199 Guaicurus, Mt. 9 61+x 28 10 1—1 
345 Corumba, Mt. 9 65+75 27 8 l-l 
346 Idem 9 38+45 28 9 1-1 
347 Idem 9 70+80 28 8 l-l 
348 Idem $ 60+x 28 11 1—1 
349 Idem 9 80+x 29 9 1—1 

0) Comprimento do corpo (focinho a fenda anal) + comprimento da cauda 
(fenda anal a ponta integra) em millmetros. ■ 

(2) Presenga ( + ) ou ausencia (I—I) de tuberculos ad-anais. . 
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Dados biometricos 

Na Tabela 1 estao alistados os exemplares utilizados neste tra- 
balho. Para cada exemplar acham-se registrados, alem do seu nu- 
mero no catalogo da cole^ao de lagartos do Departamento de Zoolo- 
gia, o sexo, a localidade de coleta e os seguintes dados biometricos: 

1. Comprimento do corpo (da ponta do focinho a fenda anal) mais o com- 
primento da cauda. Ambos medidos com a regua adpressa a face ventral do indr 
viduo, e tornados ate o mais proximo milimetro inteiro. 

2. Numero de fileiras longitudinals de escamas ventrais, contadas trans- 
versalmente a meia distancia entre a raiz do membro anterior e a do posterior. 

3. Numero de lamelas ventrais na porgao dilatada (basal) do 4.9 artelho. 
4. Presenca (-j-) ou ausencia (i—|) de tuberculos ad-anais. 

Grupamento do material 

Os exemplares de cada subespecie foram grupados em uma 
amostra; em cada uma das amostras assim formadas nao foram 
observados sinais de heterogeneidade atribuiveis a procedencia ou 
sexo. 

Variaqoes ligadas A idade 

Encontrei varia^oes atribuiveis a idade em 3 dos caracteres 
estudados: 

1. Presenca de tuberculos ad-anais. 
2. Colorido. 
3. Numero de escamas ventrais. 

Os dois primeiros aspectos ja foram referidos, Devo ajuntar, 
no caso dos tuberculos ad-anais (apenas presentes em p. pollicaris) 
o seguinte (Tabela 2); 

a) nenhum exemplar medindo 40 mm ou menos apresenta esses 
ituberculos; 

b) todos os exemplares de 55 mm ou mais possuem tuberculos 
bem diferenciados, 

Essa observa^ao leva a crer que ha urn momento (fisiologico) 
na vida dessesdagartos em que algumas escamas da regiao po$t- 
anal diferenciam-se em tuberculos. E plausivel julgar que esse de- 
senvolvimento se prenda ao amadurecimento sexual. £ interessante 
notar a falta de dimorfismo sexual, perfeitamente positivada no ma- 
terial em maos. 

E interessante tambem notar a estreita associa^ao entre o tipo 
de colorido e o desenvolvimento dos tuberculos ad-anais, ja referido 
acima. Isso me leva a crer no determinism© hormonal de ambos os 
caracteres. 
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TABELA 2 

Phyllopezus p. pollicaris 

Presen^a ( + ) ou ausencia (|—)) de tuberculos 
ad-anais, em fun?ao do comprimento corporal. 

Exemplar Compr. Tuberc. 

3060 28 1—1 
4083 28 1—1 
4078 35 1—1 
4077 38 1—1 
4072 40 1—1 
4075 55 + 
4073 60 + 
4081 64 + 
4074 65 + • 

| 4080 65 + 
4079 66 • + 
4082 73 + 
4076 74 + 
4071 75 + 

u 

-i 1 1 r 

+ + 

+• 

■+• POLL 
• PRZW 

+ ++ +++ 

+ 

+ 

60 60 70 80 
COMPR. CORPORAL - MM. 

GRAFICO I Numero de ventrais em fungao do comprimento corporal 
Phyllopezus p. pollicaris e prsewalskii. 
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A varia^ao do numero de ventrais em fun^ao do comprimento 
corporal, passi'vel de estudo no caso de pollicaris, obscura na amos- 
tra de przewalskii (Grafico 1), apresenta-se da seguinte maneira: 

a) a amplitude de variaQao e maior nos juvenis que nos adul- 
tos: valores extremes encontrados nos jovens nao se encontram nos 
exemplares maiores; 

b) essa discrepancia e maior no extreme inferior da distri- 
bui^ao. 

Este tipo de varia^ao ligada a idade nao pode receber a mesma 
explica^ao dada a dos tuberculos ad-anais. A explicagao usual em 
casos como este e que os juvenis portadores de valores extremes nao 
atingem a idade adulta, sendo eliminados pela selegao natural. Isso, 
naturalmente, nao implica em valor seletivo do numero de ventrais 
em si, mas sim em uma correla^ao entre esse caracter e algum outro 
(possivelmente fisiologico), de importancia seletiva, Essa ideia ga- 
nha mais for^a da observagao de que os valores baixos peculiares aos 
jovens de pollicaris sao encontrados nos adultos de przewalskii. 

DlFERENgAS ENTRE AS AMOSTRAS 

Alem da diferenga em presenga de tuberculos ad-anais, notam- 
se mais as seguintes divergencias entre as duas ragas: 

1. Numero de ventrais — Na Tabela 3 e Grafico 2 estao ex- 
postas as distribuigdes de frequencias deste caracter nos exempla- 
res adultos disponiveis. A simples inspecgao dessa tabela e grafico 
e suficiente para demonstrar a magnitude da diferenga. 

TABELA 3 
Distribuigao de frequencias do numero de escamas 
ventrais nos adultos de Phyllopezus p. pollicaris 

e przewalskii 

Ventrais pollicaris przewalskii 

26 
27 I 
28 3 
29 1 
30 1 
31 2 
32 6 

Total 9 6 
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1 1 j 
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■ III! 
26 28 30 32 

VENTRAIS" 
GRAFICO 2 — Distribuigao de frequencias do numero de 
escamas ventrais em adultos de Phyllopezus p. pollicaris 

e przewalskii. 

2. Numero de lamelas do 4.9 artelho — Na Tabela 4 e Grafi- 
co 3 estao expostos os dados respectivos, Na distribuigao de adultos 
a diferenga entre medias nao atinge o limiar de significancia (t—2,09 
com 13 graus de liberdade). Adicionados os jovens (p que se justi- 
fica pela inexistencia de selegao de juvenis), a diferenga torna-se 
amplamente significativa (t —3,15, com 19 graus de liberdade). 

TABELA 4 
Distribuigao de frequencias do numero de lamelas ventrais do 

4.° artelho em Ph. p. pollicaris e przewalskii. 

Pamelas pollicaris przewalskii 

adultos total adultos total 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

2 
2 
5 

2 
3 
8 

1 

2 
2 
1 
1 

2 
3 
1 
1 

9 14 6 7 

3. Regressdo do comprimento caudal sobre o comprimento 
corporal — Na Tabela 5 e Grafico 4 estao resumidos os dados res- 
pectivos. Para pollicaris pode-se graduar uma reta de equagao 
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PRZW 

POLL 

8 9 io || 

LAMELAS 

GRAFICO 3 — Distribuigao de frequencias do numero dc 
lamelas ventrais do 4.' artelho em adultos de Phyllopezus p. 

pollicaris e przewalskii. 

y' = 1,47 x — 12,31 ± 6,68 
com 3 graus de liberdade. F (verificagao da propriedade da adapta- 
9ao pela analise varianga) = 48,04 (P < 0,01) 

Para przewalskii 

y' = 1,12 x + 3,87 = 4,64 
com 2 graus de liberdade e F =• 32,17 (P < 0,05). 

Os tests para diferen^a entre coeficientes de regressao nao de- 
ram resultados significantes; isto nao e de extranhar, dado o pe- 
queno numero de exemplares com cauda Integra. E interessante no- 
tar, porem, que, a serem estas regressoes confirmadas pelo estudo 
de mais material, ter-se-a mais um caracter em as que duas racas 
se aproximam na juventude e se afastam na idade adulta. 
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TABELA 5 
Regressao do comprimento caudal sobre o comprimento corporal 

em Ph. p. pollicaris e przewalskii 

pollicaris przewalskii 

corpo cauda corpo cauda 

35 43 38 45 
40 40 60 77 
55 67 65 77 
60 84 70 80 
75 95 

Z 5 

o 
< O 

a z o o 

60 

40 

CoMENTARlO 

De acordo com os dados disponfveis, Phyllopezus pollicaris, 
especie que habita a area geral de cerrados e caatingas do Brasii 
Central e Oriental, diferencia-se em duas ragas, sendo uma ociden- 
tal e outra oriental. 

POLL. PRZW 

0 - POLLICARIS 
• - PSZCWALSKII 

60 70 
COMPR. CORPORAL MM 

GRAFICO 4 Regressao do comprimento caudal sobre o comprimento 
corporal em Phyllopezus p. pollicaris e przewalskii. 
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Procurando entender os fatores mesologicos determinantes des- 
se padrao de diferencia^ao, e conveniente comparar as areas ocupa- 
das por pollicaris e przewalskii do ponto de vista dos fatores ecoid- 
gicos maiores (vegeta^ao, temperatura e pluviometria) visto que 
nao se dispoe no presente de dados sobre o microclima. 

1. Vegetagdo — Ambas as areas em questao sao preponde- 
rantemente revestidas por cerrados. Apesar de haver bastante dife- 
rencia^ao local de facies, nao e possivel, com os atuais conhecimen- 
tos de fitogeografia, contrastar as duas regioes por meio de urn de- 
nominador comum floristico proprio a cada uma. 

2. Temperatura — Tanto pollicaris quanto przewalskii ocupam 
areas cortadas pelas mesmas isotermas. Ambas as regioes apresen- 
tam regimes termais do tipo "tropical" de Serebrenick, ou seja, com 
media anual superior a 22<?, media do mes mais frio superior a 18" 
e amplitude anual inferior a 6°. 

3. Regime pluvial — Observa-se urn contraste entre as duas 
regioes no tocante a pluviometria. A area de pollicaris caracteriza-se 
por um clima sub-umido (Serebrenick), ou seja, com total anual de 
chuvas entre 600 e 1300 mm; a area de przewalskii por um clima 
umido, com precipita^ao anual entre 1300 e 1900 mm. 

Dessa maneira e de crer que o fundamento adaptive da diferen- 
ciagao racial se prenda a questoes de umidade, seja diretamente, 
seja por intermedio da diferencia^ao do ambiente. 

ABSTRACT 

The genus Phyllopezus was erected by Peters, in 1877, for the new species 
Ph. goyazensis, from the Brasilian State of Goyaz. In 1933 Miiller & Brongersma 
demonstrated that goyazensis is a strict synonym of Thecadactylus pollicaris Spix, 
1825, a species long considered a synonym of Hemidactylus mabouia, the synonymy 
being originated by Cuvier (2nd ed. of the Regne Animal) and followed by 
almost all herpetologists, even by Peters himself, who had seen one of Spix's 
types. 

In 1895, Koslowsky described another species of Phyllopezus, Ph. przewalskii, 
from Descalvado, Mato Grosso. This species was sunk by Boulenger in the Zoolo- 
gical Record for 1896, a course followed by practically all herpetologists. 

I have examined 21 specimens from 7 localities in the States of Bahia, Goiaz, 
Minas Gerais and Mato Grosso. From this study I was led to conclude that: 

1. Przewalskii is a valid race of pollicaris. Young specirhens (40 mm or less 
in snout-to-vent length) may be hard to assign to either race, but specimens 55 mm 
and over (snout-to-vent length) are very easily and unambiguously identifiable. 
The differences are shown in Table 6. 1 here is also probably a difference in re- 
lative tail length, but the data at hand are too few for significant results. 
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TABLE 6 

Comparison between adult Phyllopezus p. pollicaris and przewalskii. 

Characters pollicaris przewalskii 

Ad-anal tubercles  
Longitudinal rows of ven- 

tral scales . 
4t/i toe lamellae (see ta- 

ble 4)   

present 

30-32 

9-11 

absent 

26-29 

8-11 

2. Pollicaris ranges over the States of Bahia, Minas Gerais. and eastern 
Goiaz, as far as known; przewalskii inhabits western Mato Grosso and adjacent 
regions of Paraguay, Bolivia and Argentina. 

3. The only major climatic difference between both regions seems to be 
that in yearly rainfall, 600-1300 mm for pollicaris and |300-I900 mm. for 
pr,zewalskii. 

4. Evidence tor selection of juveniles was found in the number of ventral 
scales (Graph 1). 

5. There is an ontogenetic evolution of the color pattern, correlated with the 
appearance of ad-anal tubercles. 
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ESTAMPA 1 

Phyllopezus p. polHearts 
DZ 4074, Rio Pandeiro, Minas Gerais 

I, 2, 3 - Cabeca; 4 - Face palmar da mao direita; 5 - Tuberculos ad-nais 
do lado esquerdo. 
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ESTAMPA 2 

Phyllopezus p. pollicaris 
Evolucao ontogenetica do colorido dorsal 

^ achoeira de Paulo Afonso, Bahia. Compr. 28 mm.: 2 - DZ 4072, 
1 a> ' oiaz. Compr. 40 mm.; 3 - DZ 4074, Rio Pandeiro, Minas Gerais. 

Compr. 65 mm. 
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I — GENERALIDADES 

Precede o material ornitologico cujo estudo critico e assunto 
do presente trabalho da Expedigao enviada pelo Departamento de 
Zoologia, durante a prrmavera de 1951, a por9ao mais oriental do 
Territorio do Acre. 

Do itinerario dessa viagem, que se estendera de fins de Agosto 
a meados de Setembro, ja tiveram os interessados devido conheci- 
mento atraves do relatorio de sen principal responsavel, o Dr. Paulo 
E. Vanzolini, neste mesmo volume publicado, paginas atras. 

A coleta e a preparacao do material ornitologico foram confia- 
dos especialmente aos auxiliares da expedigao, de cujo numero fez 
inicialmente parte o sr. Emilio Dente, tecnico da Divisao de Aves, e 
bastante experimentado naturalista-colecionador. 

Nos rotulos dos exemplares figuram como esta^oes de coleta 
as localidades cujos nomes damos a seguir, com o essencial contido 
nas informa^oes fornecidas pelo supramencionado relatorio. 

Rio Branco (23 e 30 de Agosto; 8 de Setembro). Tres estadas 
breves na localidade, que e o mais ocidental dos pontos visitados e 
se situa a margem esquerda (ocidental) do Rio Acre, grande afluen- 
te do alto Purus, pela margem direita. O lote mais importante de 
aves data de 23 de Agosto, e precede principalmente das matas 
existentes nos arredores da cidade. 

(D ^ F- Vanzolini, Relatorio de uma Expedigao Cientifica ao Territorio 
Federal do Acre no ano de 1951, in "Papeis Avulsos do Departamento de Zoolo- 
gia , vol. XI, pg. 1-20 (1952). 
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Rio Iquiri (23 de Agosto a 8 de Setembro). Corresponde a um 
minusculo povoado (casas situadas entre matas na margem direita 
do nomeado rio, que outra coisa nao e senao o trecho mais alto do 
Rio Ituxi, um dos grandes afluentes do Rio Purus, pela margem di- 
reita (oriental). 

Estrada Rio Branco-Abuna (8 de Setembro). Alguns raros 
exemplares, colecionados durante a viagem, em rodovia, de Rio 
Branco a Placito de Castro, e nao muito longe desta povoagao. 

PlAcido de Castro (8 a 17 de Setembro). Povoagao localizada 
a margem esquerda do Rio Abuna (junto a confluencia do Rapirra), 
que e um afluente ocidental do alto Madeira e ali serve de limite 
entre o Brasil e a Bolivia. Exploraram-se varios habitats, inclusive 
do lado Boliviano. 

0 interesse principal da colegao decorre da circunstancia de 
ser a mais meridional das ate hoje feitas na Amazonia brasileira 
(excluido o norte de Mato Grosso), e da contribui^ao por ela forne- 
cida ao conhecimento da avifauna, antes nunca investigada, do mais 
alto trecho do Rio Purus. 

Ao elaborar o material, teve-se sempre em vista compara-lo 
com os dados existentes sobre as aves deste grande afluente meri- 
dional do Rio Amazonas, dados estes recentemente compendiados, 
com grande contingente novo, no extenso trabalho dedicado pelo 
Conde N. Gyldenstolpe as colegoes adquiridas pelo Museu de Esto- 
colmo (1). Nesse trabalho sao passadas em revista as anteriores 
exploragoes avifaunisticas levadas a cabo na importante bacia, desde 
as rapidas visitas de P. Ehrenreich (1888) e J. B. Steere (1901) 
ate a longa e porfiada exploragao de S. Klages (1921-1922), tendo 
de permeio as produtivas excursoes do Museu Paraense (1903, 
1904 e 1906). Laborara todavia seu autor em engano ao incluir o 
Departamento de Zoologia de Sao Paulo entre as instituicoes pos- 
suidoras aquela epoca de material ornitologico do Rio Purus, pois, 
excegao feita de uns raros exemplares conseguidos por permuta, sao 
os do Acre os primeiros do referido rio a entrar para as nossas 
series. 

A cole^ao adquirida pelo museu de Estocolmo precede de va- 
rias estates da baixa e media porgoes do Rio Purus (Igarape Cas- 
tanha, Aruma, Itaboca, Jaburu etc.), ate Labrea, antiga Canutama, 
pelo que do ponto de vista do presente trabalho, e de supor-se me- 
nos interessante do que o material obtido pelo Museu Paraense nas 
porgoes mais altas do rio (Monte Verde, Bom lugar, Ponto Alegre 
etc.) e no proprio rio Acre (Antimari), ficando tambem a dever ao 
conseguido por Klages em Huitanaa, cuja posigao e intermediaria 
em rela^ao ao curso do rio. 

(!) Nils Gyldenstolpe, The ornithology of the Rio Purus region in Western 
Brazil, in Arkiv for Zoologi, Ser. 2, Bd. 2, n.9 1, pp. 1-320, com mapa (1951). 
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Infelizmente, si muito breves foram as contribuigoes de Mme. 
Snethlage sobre os exemplares recebidos pelo Museu Goeldi, ate 
hoje nao foram as grandes colecoes de Klages objeto de estudo em 
conjunto. 

Gramas a Expedi^ao de que trata este relatorio, duas espe- 
cies se incluem pela primeira vez na avifauna brasileira, a saber, 
urn andorinhao {Chaetura egregia) e urn beija-flor (Amazilia bar- 
tletti). Constitui tambem novidade para o respectivo elenco a raga 
boliviana (Donacobius atricapillus albovittatus) do nosso muito co- 
nhecido "assobia-cachorro". Com rela9ao a Chaetura egregia, mere- 
ce registro especial o fato de serem os do Rio Iquiri os primeiros 
exemplares conseguidos apos a descoberta da especie no norte da 
Bolivia (Rio Surutu), o mesmo acontecendo com uma raca de especie 
congenere {Chaetura chapmani viridipennis), so conhecida ate aqui 
atraves dos exemplares tipicos procedentes do Rio 12 de Outubro 
(afl. do Juruena, norte de Mato Grosso). C) 

Na preparagao do presente trabalho foi seguida a mesma praxe 
obedecida nos anteriores, recaindo sobre o primeiro autor a princi- 
pal responsabilidade pelos comentarios e opinioes emitidas. 

II — PARTE ESPECIAL 

Familia T1NAMIDAE 

Crypturellus undalatus undalatus (Temm ). 

Tinamus undulatus Temminck, 1815, Hist. Nat. Pig. et Gall., Ill, pp. 582 e 
751: Paraguay (ex Azara n.' 331). 

Rio Iquiri (afl. da marg. direita do Purus) : I $ , de 26 de Agosto. 

Comparada com as de varias localidades de Mato Grosso, e 
especialmente com a do Rio Arica, a $ do Rio Iquiri da a impressao 
nitida de possuir o pileo mais denegrido e a regiao gular mais es- 
branqui^ada, diferengas que combinam com as encontradas por 
Gyldenstolpe (Kungl. Sv. Vet. Akad. Hand., vol. 23, p. 32) nos 
exemplares do norte da Bolivia por ele estudados. A varia^ao geo- 
grafica nas populagoes brasileiras da especie e rica em fatos inte- 
ressantes e foi em seus tra^os gerais analizada por urn de nos (Pinto 
1949, El Hornero, IX, pp. 80-83). 

C1) Na parte especial, o asterisco (*) anteposto ao nome de uma especf 

Zoobma " ^ ^ na0 eX1Stencla at^ ent';io nas colec6es do Departamento 
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Familia ARDEIDAE 

Butorides striafus striatus (Linne). 

Ardea striata Linn., 1758, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 144: Surinam (ex Rolander;. 
Placido de Castro (Rio Abuna, afl. do alto Madeira pela marg. esquerda) : 

1 $ , de 12 de Setembro. 

Esta ra^a ocorre, sem qualquer varia^ao apreciavel em quase 
todos os estados do Brasil. 

Familia ACCIP1TR1DAE 

Buteo magnirost-ris occiduus (Bangs). 

Rupornis magnirostris occidua Bangs, Proc. Biol. Soc. Wash., XXIX, p. 187, 
1911 ; Rio Tambopater, leste do Peru). 

Placido de Castro: 1 $ , de 12 de Setembro. 

Este exemplar, o primeiro da presente ra^a que entra para as 
colegoes do Departamento de Zoologia, acusa 270 mm de asa e 
190 mm de cauda, medidas muito superiores as de B. magnirostris 
superciliaris. Com os desta raga apresenta ele grandes semelhangas, 
embora nao possua nas rectrizes e nas primarias a mesma forte to- 
nalidade ferruginea. B. magnirostris nattereri, outra raga com que a 
9 do Rio Abuna possui grandes tra^os de similitude, alem de acusar 
medidas sempre muito inferiores, nao possui vestigios de ferrugem 
na cauda, cujas faixas sao branco-acizentadas. Convem ainda assi- 
nalar que o estudo do presente exemplar tira qualquer fundament© 
a hipotese por urn de nos certa vez aventada (Pinto, Rev. Argent, de 
Zoogeografia, vol. IV, 1944, p. 131), de ser B. m. occiduus insepa- 
ravel de B. m. magnirostris, visto que o primeiro imediatamente dife- 
re do ultimo nao so pelo muito maior tamanho, como pela tonalidade 
francamente escura (em vez de cinza) do dorso e particularidades 
outras de colorido. 

A ocorrencia da subespecie este-peruana na bacia do alto Purus 
ja fora ha muitos anos assinalada por Hellmayr (Archiv. fur Natur- 
geschichte, 1919, vol. 85, Abt. A, Heft 10, pag. 130) em minucioso 
comentario, que nao deixa diivida quanto ao acerto da determina- 
gao do nosso exemplar. B. m. occiduus e tambem a raca encontrada 
no norte da Bolivia (Rio Beni), conforme verificou o conde Gyldens- 
tolpe (Kungl. Sv. Vet. Akad. Handl., vol. 23, n.0 1). 

Familia FALCON I DAE 

Dapfrius americanus americanus (Boddaert). 

Falco americanus Boddaert, 1783, Tabl. PI. enlum., p. 25 (bas. em Buffon e 
u'Aubenton, PI. enlum. 417) : Caiena. 
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Rio Iquiri: I ^ , de 26 de Agosto. 

Em 1948, (Pap. Avulsos, vol. 8, p. 294), estudando material 
proveniente de Chavantina, Mato Grosso, coube-nos confirmar a 
velha observa^ao de Pelzeln, relativa as medidas maiores apresen- 
tadas pelas popula^oes meridionals da especie, para as quais foi 
proposto o novo nome de D. americanus pelzelni, visto nao passar 
Ibycter formosus Latham (tipo de Ipanema, Sao Paulo) de sinonimo 
de Falco americanus Bodd. 

Familia JACANIDAE 

Jacana spinosa jacana (Linne). 
Parr a jacana Linne, 1766, Syst. Nat., ed. 12, I, p. 259 (has. essencialmente 

em "Jacana quarta species" de Marcgrave) : "in America australis" (loc. 
tip. por designagao de Berlepsch, Surinam, ex Edwards). 

Rio Branco: 1 5 e 1 $ , de 23 de Agosto; 2 9 $ juvs., de 23 de Agosto. 

Familia CHARADRIIDAE 

Piuvialis dominica dominica (Muller). 
Charadrius dominicus P.L.S. Muller, 1776, Natursyst. Supplem., p. 116: 

Ilha Hispaniola (^Haiti). 
Placido de Castro: 1 9 > de 16 de Setembro. 
A plumagem deste exemplar, em que ainda se veem restos da 

de inverno, nao difere da dos individuos procedentes de outras par- 
tes do Brasil. 

Familia SCOLOPACIDAE 

Tringa flavipes (Gmelin). 

Scolopax flavipes Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, part. 2, p. 659 (com base no 
"Yellowshank., de Pennant) : New York. 

Rio Branco: 2 exemplares de 6 de Setembro, dubitativamente rotulados como 
5 e 9 . 

Placido de Castro: I 9 , de 13 de Setembro. 

Ocorre nos meses quentes do ano indistintamente no litoral 
maritimo e nos rios do interior de todos os Estados, como emigrante 
do hemisferio septentrional. Os exemplares do Depart, de Zoologia 
abrangem os meses de Setembro a Fevereiro. 

Tringa solitaria solitaria Wilson. 

Tringa solitaria Wilson, 1813, Amer. Orn., VII, p. 53, pi. 58, fig. 3: monte 
Pocono (Pennsylvania). 

Rio Branco: 1 9 , de 22 de Agosto. 
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Frequenta o Brasil nas mesmas circunstancias e lugares da 
especie precedente. 

Erolia melanotos (Vieillot). 

Tringa melanotos Vieillot, 1819, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., XXXIV, p. 462 
(has. em Azara, n.9 401) : Paraguay. 

Rio Branco; I ^ e 1 $ , de Ag. 30. 
Rio Iquiri: I 5 e 1 $ , de Set. 7. 
Placido de Castro: 1 ^ , de Set. 13; 2 $ 9 , de Set. 13 e 14. 

Mais raro do que os anteriores, e tambem esse ma^arico um 
nosso visitante regular durante os meses de verao. 

Tringites subruficollis (Vieillot). 

Tringa subruficollis Vieillot, 1819, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., XXXIV, p. 463 
(has. em Azara, n.9 320) : Paraguay. 

Placido de Castro: 1 9 , de 9 de Setembro. 

Desta especie ha nas colegoes do Departamento de Zoologia, 
montado e bastante descorado, apenas um exemplar, que pertenceu 
outrora ao Museu Sertorio e supoe-se, sem elementos de prova, ser 
oriundo do "Estado de Sao Paulo". Portanto, de procedencia exata, 
e enquadrando-se perfeitamente na descri^ao original, e o especime 
de Placido de Castro o primeiro que entra para as cole^des da refe- 
rida institui^ao. 

Familia COLUMBIDAE 

Columba plumbea pallescens Snethlage. 

Columba plumbea pallescens Snethlage, 1908, Journ. f. Orn., LVI, p. 22: Bom 
Lugar (Rio Purus). 

Rio Iquiri: 1 ^ , de Ag. 27. Medidas: asa 178 mm, cauda 137 mm, culmen 
exposto 16 1/2 mm. 

Nao difere dos do Rio Jurua com que pudemos confronta-lo, a 
nao ser na tonalidade mais escura do lado superior da algumas rec- 
trizes, fato a que nao emprestamos nenhuma significa^ao especial. 

Columbigallina talpacoti talpacoti (Temminck). 

Columba talpacoti Temminck, 1811, in Temminck & Knip, Les Pigeons, I, 
Colombi-gallines, p. 22, pi. 12: America do Su! (patria tipica Bahia, por 
sugestao de Pinto, 1938). 

Placido de Castro: 1 9 , de 14 de Setembro. 
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Claravis pretiosa (Ferrari-Perez). 

Peristera pretiosa Ferrari-Perez, 1886, Proc. U. S. Nat. Mus., IX, p. 175; 
Jalapa (Vera-Cruz, Mexico). 

Rio Iquiri; 3 ^ de I, 2 e 7 de Setembro. 

Especie de larga distribuigao na America quente e temperada, 
desde o sul do Mexico ao norte da Argentina, sent varia^ao geo- 
grafica apreciavel. 

Oreopeleia montana montana (Linne). 

Columba montana Linne, 1758, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 163 (bas. em Columba 
minor fulva Edwards) : Jamaica. 

Rio Iquiri: I ^ , de 28 de Agosto. 

Ja foi apontado (Pinto, Arq. de Zooi, VII, p. 272) quanto o 
colorido da plumagem desta pomba esta sujeito a variagoes; entre- 
tanto, com base neste caracter, nenhuma diversidade racial parece 
possivel reconhecer entre as populagoes brasileiras da especie. O 
estudo das medidas leva tambem ao mesmo resullado, como facil 
e depreender da tabela publicada por Gyldenstolpe, em sen ja citado 
trabalho. O exemplar em maos tern 132 mm de asa e 78 mm de 
cauda. 

Familia CUCULIDAE 

Piaya cayana obscura Snethlage. 

Piaya obscura Snethlage, 1908, Journ. f. Orn., p. 21 : Bom Lugar (alto 
Purus). 

Rio Iquiri: 1 <$ ?, de 5 de Setembro. 
Placido de Castro: I ^ , de Set. 10; I $ , de Set. 15. 

Crofophaga am* Linne. 

Crotophaga ani Linne, 1758, Syst. Nat., ed. 10, I, p. 105 (bas. em Marcgrave 
e outros) ; patria tipica, nordeste do Brasil. 

Rio Iquiri: 1 ^ , de 28 de Agosto. 
Placido de Castro: 1 ^ , de 9 de Setembro. 

Familia PS1TTAC/DAE 

Araf-inga weddellii (Deville). 

Conurus weddellii Deville, 1851, Rev. et Mag. Zool. (2), III, p. 209; Pebas, 
Rio Maranon (marg. esquerda), Dept. Loreto, nordeste'do Peru. 

Rio Iquiri: 5 5 ^ , de Agosto 26, 29 e 30 e Setembro 2 e 3; 1 9 , de Ag. 30. 

O Hmite oriental da distribui^ao desta especie sul-amazonica 
no Brasil parece nao passar alem do Rio Madeira. 
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Forpus sclateri sclateri (G. R. Gray). 

Psittacula sclateri G.R. Gray, 1839, Hand. List Birds Brit. Mus. Psittacidae, 
p. 86: Rio Javari, na fronteira ocidental extrema do Brasil com o Peru. 

Placido de Castro: 1 $ , de 14 de Setembro. 

Brotogeris cyanoptera (Salvadori). 

Sittace cyanoptera Salvadori, 1891 (ex Natterer -manuscr., fide Pelzeln) 
' Catal. Bds. Brit. Mus., XX, p. 261 (na sinonimia de Brotogeris, devillei). 

Brotogerys devillei Salvadori, 1891 {ex Gray, 1870), Cat. Bds. Brit. Mus., 
XX, p. 261 : Sarayacu, Rio Ucayali, leste do Peru (ex Des Murs, em 
Castelnau). 

Rio Iquiri: 5 ^ ^ , de Ag. 28 e 29; 2 9 9 > de Ag. 24 e 28. 

Concordam exatamente com os que temos do Rio Jurua e Sao 
Gabriel (alto Rio Negro). 

Amazona farinosa farinosa (Boddaert). 

Psittacus farinosus Boddaert, 1783, Tabl. PI. enlum., p. 52: Cayena. 
Rio Iquiri: 1 ^ , de 2 de Set. 

A extensao da area deste grande papagaio ao longo da faixa 
oriental florestada do Brasil tem escapado a todos os modernos 
ornitologistas, havendo Hellmayr posto em duvida a exatidao da 
procedencia de um exemplar colecionado por Natterer no antigo 
Registro do Sai (litoral do Rio de Janeiro), localidade alias mais 
septentrional do que a ilha de Sao Sebastiao, onde F. Gunther em 
Nov. de 1907 obteve um $ para o Museu Paulista. O proprio Pe- 
ters {Check-List of Birds of the World, III, 1937, p. 223) circuns- 
creve-Ihe a distribuigao, no Brasil, a regiao amazdnica, apesar de 
haver sido, muitos anos atras, testemunhada a presemja dele no sul 
da Bahia, 

Em data relativamente recente (Setembro de 1942), coube a 
um de nos (Pinto) colecionar dois exemplares da especie no Rio 
Sao Jose, afluente do Rio Doce (Estado do Espirito Santo). Mais 
digna de nota ainda, do ponto de vista zoogeografico, e a ocorren- 
cia dela no medio curso do mesmo Rio Doce (Estado de Minas Ge- 
rais), documentada nas cole^oes do Depart, de Zoologia por uma ? 
do Rio Piracicaba, coligida pouco antes (Agosto de 1940). 

Hellmayr (Novitates Zoologicae, vol. XVII, 1910, p. 406), apon- 
tando a desvalia da ausencia de penas amarelas no pileo como base 
de discrimina^ao zoogeografica, admitiu todavia a possibilidade de 
apresentarem as populates oeste-equatorianas da especie pluma- 

t1) O. Pinto, "Aves da Bahia", em Rev. do Museki Paulista, XIX, p. 123 
(1935). Uma 9 adulta, colecionada no Rio Jucurucu, em 3 de Abril de 1933. 
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gem menos empoada de induto farinaceo, advogando assim, com 
fundamento neste caracter, a validez de A. farinosa inornata (Salva- 
dori). 0 exemplar do Rio Iquiri nao difere sob este particular dos 
que temos do alto Jurua; em compensa^ao, deles visivelmente diverge 
pela tonalidade menos amarela (mais azulada) das partes inferiores. 

Salvadori, {Cat. Bds. Brit. Mas., XX, p. 269), na chave para 
as especies do genero Chrysotis, menciona a ausencia de vermelho na 
base das rectrizes como carater diagnostico de A. farinosa. Todavia, 
a regra esta muito longe de ser absoluta, havendo nas cole^oes do 
Depart, de Zoologia duas ? $ do Rio Jurua com as rectrizes laterais 
fortemente tingidas de vermelho no trecho basal. A menos que sig- 
nifique juvenilidade, afigura-se-nos nao passar a referida particula- 
ridade de mera varia^ao individual. 

Pionites leucogaster xanthomerius (Sclater). 

Caica xanthomeria Sclater, 1857, Proc. Zool. Soc. London, XXV, p. 266; 
Rio Javari. 

Placido de Castro: 1 ^ , de 15 de Setembro. 

Familia STRIGIDAE 

Pulsatrix perspicillata perspicillata (Latham). 

Strix perspicillata Latham, 1790, Index Orn., I, p. 58: Cayena. 
Rio Iquiri: 1 ^ ?, de 3 de Setembro. 

Giaudicidium brasiiianum brasilianum (Gmelin). 

Strix brasiliana Gmelin, 1788, Syst. Nat., I, p. 289 (bas. no "Cabure" de 
Marcgrave) : nordeste do Brasil. 

Rio Iquiri: I ^ , de 1 de Setembro. 
Placido de Castro: 1 $ , de 13 de Setembro. 

Estes exemplares nao nos parece que possam separar-se taxi- 
nomicamente dos da serie que temos sob os olhos, representativa 
de quase todas as partes do Brasil, e bastante grande para demons- 
trar quao largas sao as varia^oes individuals a que esta sujeito este 
cabure, 

Gyldenstolpe {Kungl. Sv. Vet. Akad Handl. Bd. XXIII, p. 96) 
refere a G. brasilianum ucayalae Chapman peles do alto Jurua e ate 
mesmo uma de Codajas, na margem septentrional do baixo Solimoes 
Nao possuimos, infelizmente, exemplares destas procedencias- mas 
a julgar por urn 3 de Manacapuru (Pinto col., Ag. de 1936), locali- 
dade muito proxima de Codajas, afigura-se-nos que bem pouca con- 
fianga devem meiecer as ideias atuais sobre as variances geo^raficas 
das populates amazonicas da especie em questao. 
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Familia CAPRIMULGIDAE 

Hydropsalis brasiliana furcifera (Vieillot). 

Caprimulgus furcifer Vieillot, 1817, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., nouv. edit., 
X, p. 242 (bas. em "Ibiyau cola de tixera", n.v 309 de Azara) : Paraguay. 

Placido de Castro: 1 $ , de 10 de Setembro. 

Assim como foi verificado por Gyldenstolpe com referencia as 
aves do alto Jurua, o presente exemplar do alto Purus prova perten- 
cer a raga meridional da especie, cuja principal caracteristica esta 
no colorido geral mais palido, inclusive o do colar cervical, que em 
H. b. furcifera e muito mais claro do que em H. b. brasiliana. Sob 
este particular, urn $ de Santarem parece ocupar posi^ao interme- 
diaria entre as duas ragas. 

O exame dos originals das estampas de Marcgrave levou Sch- 
neider (Journ. f. OrnithoL, LXXXVI, p. 96) a identificar "Ibiiau" 
e "Quiraquerea" da Historia Naturalis brasiliae, como sendo, res- 
pectivamente, a 9 e o 5 da presente especie. Em consequencia, 
Caprimulgus brasilianus Gmelin (Syst. Nat., I, p. 1031), que se ba- 
seia exclusivamente na especie margraviana, por intermedio de Bris- 
son {OrnithoL, II, p. 483), e denominagao que deve prevalecer sobre 
Caprimulgus torquatus Gmelin (op. cit., p. 1032) que, por interme- 
dio tambem de Brisson, tern sua base no segundo. 

Assim, somos levados a reformar o juizo emitido por um de 
nos (Pinto, 1936) 0) favoravelmente a assimilagao de "Ibijau" com 
Nyctidromus albicollis (Gmel.). 

*Nyctiphrynus ocellatus oceilatus (Tschudi). 

Caprimultus oceilatus Tschudi, 1844, Arch, fiir Naturges., X, part. I, p. 268; 
Peru. 

Rio Iquiri; I 9 > de 28 de Agosto. 

Este caprimulgida e o primeiro da raqa tipica que entra para 
as cole^oes do Departamento de Zoologia, onde N. o. brunnescens 
esta bem representado por exemplares da Bahia, Goias,1 Espirito 
Santo e Sao Paulo. Colorido mais claro do pileo, dorso e cobertei- 
ras superiores das asas, e menor tamanho das manchas destas ulti- 
mas sao, ao nosso ver, as tinicas diferengas palpaveis a afastar a 
forma tipica de sua similar este-brasileira. 

O) Comentarios a parte ornitologica da Historia Natural do Brasil de 
J. Marcgrave (edigao brasileira), pag. 195 (coment. n.9 516). Reimpresso em 
folheto avulso, pclo Depart, de Zoologia da Secret, da Agricult. de Sao Paulo 
(1946), 
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Familia APODIDAE 

*Chaetura chapmani yiridipennis Cherrie. 

Chaetura chapmani viridipennis Cherrie, 1916, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 
XXXV, p. 183 : Doze de Outubro (norte de Mato Grosso, entre os rios 
Juruena e Roosevelt). 

Rio Iquiri: 3 ^ $ e 3 $ $ , todos de 5 de Setembro (abatidos em pleno voo). 
Medidas: asa 128 a 135 mm; cauda 40 a 45 mm. 

Sao os presentes especimes achado precioso, nao havendo no- 
ti'cia da obten^ao de outros depois do descobrimento da ra^a junto 
ao Rio 12 de Outubro (tributario do alto Juruena, afte, do Tapa- 
jos), no extreme norte do Estado de Mato Grosso, pelos membros 
da Exped. Rooselt-Rondon (Fever, de 1914). A falta de exempla- 
res da forma tipica para compara^ao, nada podemos acrescentar a 
brevissima diagnose fornecida por Cherrie; cabe-nos todavia obser- 
var que na serie do Rio Iquiri o brilho verde-bronze, decididamente 
predominante, senao exclusivo, no pileo e no dorso, cede paulati- 
namente lugar, em diregao as asas, ao azul-violaceo, que e a tona- 
lidade predominante nas primarias. Com rela^ao a C. pelagica, as 
diferen?as saltam ao primeiro exame, pois naquela especie septen- 
trional a tonalidade clara da garganta e do peito fazem forte con- 
traste com o restante das partes inferiores; o contrario acontece com 
o uropigio, cuja cor em C. pelagica e apenas mais palida do que a do 
dorso, enquanto que em C. chapmani ele e muito mais claro. 

*Chaetura cinereiventris sclateri Pelzeln. 

Chaetura sclateri Pelzeln, 1867, Zur Orn. Bras., I, pp. 16 e 56: Borba (baixo 
Madeira, marg. dir.). 

Chaetura cinereiventris sclateri Hellmayr, 1908, Verhandl. Orn. Gesells., 
VIII, p. 157; Cory, 1918, Field Mus. Nat. Hist, Zool, XHI, pte. H, 
p. 140, nota a. 

Rio Iquiri: 1 exemplar, sem indicagao de sexo, de Ag. 29. 

0 exemplar se adapta fielmente as descri^oes de Pelzeln e de 
Cory, diferindo principalmente dos de C. c. cinereiventris nao so pela 
cor chistacea, cinzento-azulada (em vez de branco-acinzentada), do 
uropigio, como pela tonalidade muito mais carregada, cinzento- 
escura (com leve banho chistaceo) das partes inferiores. 0 compri- 
mento da asa or^a por 105 mm, coincidindo assim com o que Flell- 
mayr da para o tipo. A ra^a ocorre ainda a leste do Equador (Gua- 
laquiza) e do Peru (Chamicuros, La Gloria). 



382 PAPEIS avulsos Vol. XI — N." 23 

^Chaetura egregia Todd, 

Chaetura egregia Todd, 1916, Proc. Biol. Soc. Wash., XXIX, p. 97: Rio 
Surutu (Bolivia). 

Rio Iquiri: 2 £ ^ , de Set. 3; 1 insexuado de Set., dia ignorado. 
Estes parecem os primeiros exemplares colecionados depois que 

a especie foi descrita, com base num exemplar unico, oriundo do 
norte da Bolivia. O comprimento de asa orga por 117 mm nos espe- 
cimes do Rio Iquiri, enqunto que no exemplar tipico ele seria de 
120 mm; entretanto, tamanha e a concordancia de seus caracteres 
de plumagem com a descri^ao original, que nao temos a menor he- 
sita^ao em atribui-Ios a ave boliviana batizada por Todd. Por outro 
lado, afigura-se-nos haver razoes para continuar dando a C. egregia 
a categoria de especie, a despeito de seus tragos de semelhanga com 
C. cinereiventris cinereiventris, forma representada nas cole^des em 
estudo por numerosos exemplares dos Estados do Rio de Janeiro 
e Espirito Santo. Sem falar no seu maior tamanho (asa 117 e 
120 mm, em vez de 105 a 106 mm), C. egregia difere ainda forte- 
mente desta ultima no colorido fuliginoso (em vez de cinzento claro) 
do abdome, no lustro bronzino (em vez de azul metalico) do dorso, 
e no branco mais puro (menos acinzentado) da faixa uropigial. 

Familia TROCHILIDAE 

Giaucis hirsuta hirsuf-a (Gmelin). 

Trochillis hirsutus Gmelin, 1788, Syst. Nat., I, p. 490; nordeste do Brasii. 
Rio Iquiri; I ^ ?, de 28 de Agosto. 
Thamnantias bartletti Gould, 1866, Proc. Zool. Soc. London, p. 194: alto 

Ucayali (leste do Peru). 
Rio Branco: 1 ? , de 23 de Agosto. 
E esta a primeira vez que este beija-flor e notificado em terri- 

torio brasileiro. O exemplar se aproxima muito dos de Amazilia 
I. lactea, sua remota conspecie, da qual apenas se separa por ter as 
penas do peito menos violaceas, tirantes a pardo, com mescla de 
branco na orla extrema e no trecho basal. 

*Hylocharis cyanus rostrata Boucard. 

Hylocharis rostrata Boucard, 1895, Gen. Humming Birds, p. 400: Rioja 
(Peru). 

Confrontado com os de sudeste do Brasii difere no colorido 
menos acobreado do uropigio, e no verde mais carregado do abdo- 

t ) Peters iCheck'List Bds. Vh orld, "V, p. 128) encorpora o genero An~ 
thoscenus Richm. em Heliomaster Bonaparte, ponto de vista que nos jTarece assaz 
diglio de consideracao. 
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men, o que esta de acordo com a diagnose de H. rostrata Boucard. 
Outra diferenga, a nosso ver bem acentuada, com relagao a ra^a 
tipica, e a maior quantidade de reflexos violaceos no brilho azulado 
do peito e do pileo. 

Anthracothorax nigricoilis nigricollis (Vieillot). 

Trochilus nigricollis Vieillot, 1817, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., nouv. ed., VII, 
p. 349: "Bresil". 

Rio Branco: 1 9 , de Ag. 23. 

Anthoscenus longirostris longirostris (Audebert & Vieillot). 

Trochilus longirostris Audebert & Vieillot, 1801, Ois. Dores, I, livr. 10, 
p. 107, pi. 59: Indes occidentalis" (local, tipica Ilha de Trinidad escolhida 
ultimamente pelo proprio Vieillot). 

Placido de Castro: 2 $ ^ , de 12 e 15 de Setembro. 

Sao estes os mais ocidentais entre os exemplares que possui o 
Depart, de Zoologia; entretanto, no confronto com os das outras re- 
gides do Brasil nenhuma discrepancia encontramos digna de nota. 

Familia TROGONIDAE 

Trogon collaris collaris Vieillot. 

Trogon collaris Vieillot, 1817, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., nouv. ed., VII, 
p. 320: Cayena. 

Rio Iquiri; I ^ , de 28 de Agosto. 
Placido de Castro: 1 <$ , de 11 de Setembro. 

0 exemplar do Rio Iquiri esta em excelentes condi96es, ao 
contrario do de Abuna, nao encorporado as colegoes, por impres- 
tavel. 

Familia ALCEDINIDAE 

Ceryie torquata torquata (Linne). 

Alcedo torquata Linne, 1766, Syst. Nat., ed. 12, I, p. 180: Mexico. 
Placido de Castro: I 9 , de Set. 15. 

Chioroceryle amazona (Latham). 

Alcedo amazona Latham, 1790, Ind. Orn., I, p. 257: Cayena 
Rio Iquiri; 2 9 9 , de Ag. 27 e Set. 5. 
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Familia MOMOTIDAE 

Electron platyrhynchum orienticola Oberholser. 

Electron platyrhynchum orienticola Oberholser, 1919, Proc. Indiana Acad, 
Scil, p. 342: "Hyutaniha" ( = Hiutanaa, alto Rio Purus). 

Prionirhynchus platyrhynchus pyrrholaemus (nec Berl. & Stolzm.) Hell- 
mayr, 1907, Novit. Zool, XIV, p. 403: Humaita (alto Madeira). 

Prionornis platyrhynchus pyrrholaemus Hellmayr, 1910, Novit. Zool., XVII, 
p. 388: Maruins (Rio Machados, afl. do alto Madeira). 

Electron platyrhynchum orienticola Gyldenstolpe, 1945, Kungl. Sv. Vet. 
Akad. Handl., Bd. XXII, n.p 3, p. 9:<kIgarape Grande (alto Jurua). 

Rio Iquiri; 1 ^ , de Ag. 24; 2 $ 9 , de Ag. 30 e Set. 7; 1 insex., de Ag. 26. 

Todas as ocorrencias desta especie e raga, desde a sua primeira 
verifica^ao no Brasil, por Hellmayr (1907), acham-se resumidas 
na sinonlmia supra. Nao dispomos para comparagao, infelizmente, 
de exemplares autenticos de E. p. pyrrholaemum Berl. & Stolzmann, 
ra9a este-peruana que tendo de comum com E. p. orienticola retrizes 
centrals nao espatuladas, desta difere, segundo se deduz das notas 
aduzidas por Oberholser a sua descrigao, no ferruglneo mais carre- 
gado da cabe^a, partes superiores mais verdes (menos amareladas) 
e partes inferiores de urn verde mais carregado, tocado de azul. 
E. p. orienticola ja se achava representada nas cole^oes do Depart, 
de Zoologia por uma 9 de Igarape Grande, alto Jurua (Olalla col., 
Jan, de 1937), em tudo semelhante as do Iquiri. Temos tambem 
diante dos olhos, vindos do Museu Paulista, dois exemplares nao 
sexuados de E. p. platyrhynchum (Leadb.), provenientes do Equa- 
dor (compr. de Rolle); eles diferem enormemente das aves brasilei- 
ras nao so pelas rectrizes centrais em espatula, como pelo avanta- 
jado das dimensoes, especialmente as do bico (com mais de 3 1/2 
cms. de comprimento), tonalidade azulada (menos verde) do abdo- 
me etc. A falta de exemplares do baixo Amazonas impede-nos de 
apreciar as caracteristicas de E. p. chlorophrys Miranda-Ribeiro, 
1931 (tipo do Rio Tocantins), de que E. p. orientate Todd, 1937 
(tipo de Rio Tapajos) supomos ser simples sinonimo. 

Familia GALBULIDAE 

*Urogalba dea phainopepla Todd. 

Urogalha dea phainopepla Todd, 1943, Ann. Carnegie Museum, XXX, p. 6: 
Arima (alto Purus). 

Placido de Castro; $ adulto, de 14 de Setembro. Medidas; asa 93mm, 
cauda 150 mm, culmen 62 mm. 

Este exemplar foi comparado com tres de leste do Para (arred. 
de Belem), a saber, um $ de Murutucu, uma 9 de Utinga, ambos 
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adultos, e urn $ imaturo de Utinga. Damos abaixo a tabela das me- 
didas, em milimetros, destes exemplares, dela excluido o 5 de Utin- 
ga, que reputamos imaturo, pela sua cauda incompletamente desen- 
volvida (147 mm de comprim.), pelo comprimento exiguo do bico 
(culmen 38 mm) e pela maior largura do debrum branco das rectri- 
zes laterais. 

Medidas (em mm.) 

$, Placido de Castro . asa 93; cauda 150; culmen 62 
9, Utinga   " 94; " 168; " 65 
$, Murutucu   "95; " 167; " 66 

As medidas inferiores do exemplar do Rio Abuna estao de acor- 
do com a observagao de Todd, quando separou das do baixo Ama- 
zonas as popula^oes do alto Purus, como raga particular; no que 
respeita, porem, as diferengas de colorido por ele apontadas entre 
as duas ra^as, nao sao elas confirmadas pelo material em maos, 
havendo grande varia^ao no brilho e colorido da plumagem dos 
especimes do baixo Amazonas, alguns dos quais em nada se dis- 
tinguem sob este particular do de Placido de Castro. 

A ra^a tipica da especie esta representada em nossas colegoes 
por dois exemplares adultos, perfeitamente semelhantes, urn da Guia- 
na Francesa e outro da Guiana Inglesa. No que respeita ao colorido 
da plumagem, Urogalba dea dea difere muito mais de U. dea ama- 
zonum e U. dea phainopepla do que estas duas ultimas ra^as entre 
si. A area de U. d. phainopepla, que ja incluia o alto Madeira (Porto 
Velho), estende-se para oeste ate Oliven^a (Todd) e o alto Jurua 
(Gyldenstolpe). 

Galbula tombacea cyanescens Devi lie. 

Galbula cyanescens Deville, 1849, Rev. et Magaz. de Zool, (2), T, p. 56: 
Rio Ucayali (Peru). 

Rio Iquiri: 1 5 e 1 9 , de 26 e 28 de Agosto. 
Placido de Castro: 3 $ $ de 9, II e 15 de Setembro. 

Os exemplares acima foram comparados com os que temos do 
alto Rio Jurua, concordando perfeitamente com eles. 

Familia BUCCONIDAE 

Bucco macrodactylus (Spix). 

Cyphos macrodactylus Spix, 1824, Av. Spec. Nov. Bras., I, p. 51, pi. 39, 
fig. 2. in sylvis flum. Amazonum" (Fonte Boa, na marg. dir. do Rio 
Solimoes). 

Rio Branco: I ^ , de Ag. 23. 
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*Bucco sf-riolatus striolatus Pelzeln. 

Bucco striolatus Pelzeln {cx manuscr. de Natterer), 1856, Sitzungsber. 
K. Akad. Wissens. Wien, mathem.-naturwissens. Kb, XX, p. 500: Enge- 
nho do Gama e Dourado (Rio Guapore). 

Rio Iquiri: 2 $ $ adultos, de 26 e 30 de Agosto; 1 $ ad., de 30 de Agosto. 

Estes exemplares atestam os bons fundamentos de Bucco strio- 
latus torridus Bond & Schauensee, ra^a este-paraense a que deve ser 
referido o $ do Rio Anapu ha poucos anos registrado por Pinto 
(Arquivos de Zoologia, V, 1947, p. 383), sem mengao a subespecie. 
Na diferencia^ao das duas ragas o caracter mais importante sao as 
medidas muito maiores acusadas pelas aves do distrito de Belem; 
assim, enquanto que o exemplar do Rio Anapu mede 88 mm de asa, 
78 de cauda e 31 de culmen, os tres do Rio Iquiri nao tern mais de 
80 mm de asa, 66 mm de cauda e 25 a 27 de culmen. 

Monasa nigrifrons nigrifrons Spix. 

Monasa nigrifrons Spix, 1824, Av. Bras. Sp. Nov., p. 53, pi. 41, fig. 2: Rio 
SolimSes. 

Rio Branco: 1 5 , de Ag. 23. 
Rio Iquiri: 3 $ ^ , de Ag. 28 e Set. 7; 1 $ , de Set. 1. 
Placido de Castro; 3 $ ^ , de 9 e 12 de Setembro. 

Contando mais de 70 especimes, e bastante satisfatoria a repre- 
senta^ao das popula?6es brasileiras de Monasa nigrifrons nas cole- 
?6es do Dept. de Zoologia. Sente-se atraves dela a complexidade 
do problema oferecido pelas varia^oes geograficas da especie, pro- 
blema que so muito parcialmente poderemos abordar, visto a falta 
de material extra-brasileiro, inclusive do norte da Bolivia, onde se 
localiza a patria tipica de M. nigrifrons canescens Todd. 

Os exemplares trazidos do Rio Iquiri nao se distinguem quanto 
a tonalidade da plumagem dos do rio Jurua e Solimoes (Codajaz e 
Manacapuru), pelo que nao hesitamos em referi-los a forma tipica 
da especie. As aves do baixo Amazonas, a partir da margem direita 
do Rio Negro, e bem assim as do Maranhao, distinguem-se a pri- 
meira vista pelo cinzento muito mais escuro das partes inferiores, 
dando a impressao de constituirem boa raga, a despeito do que em 
contrario dissera o Dr. Hellmayr. 0) Nas populates do Brasil Cen- 
tral o cinzento das partes inferiores apresenta tonalidade interme- 
diaria, embora mais tendente ao cinza-claro da forma tipica do que 
ao cinzento escuro das populates baixo-amazonicas. 

Em que pese a amplitude das varia^oes individuais a que estao 
sujeitas as medidas dos exemplares de qualquer popula^ao (as $ $ , 

O) Field Mus. Nat. Hist. Puhl, Zoo/. Ser., XII, p. 429 (1929). 
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via de regra, sao um pouco maiores do que os $ $ ), alguma razao 
parece assistir a H. v. Ihering quando propoz a separate das aves 
do Rio Itapura (Rio Parana), sobre a base de apresentarem pro- 
por^oes mais avantajadas (135 mm de asa, termo medio, em vez de 
130 mm, ou menos) do que as da Amazonia. Esse caracter parece 
alias comum, em menor grau embora, as aves do sul de Goias, de 
onde temos numerosos exemplares adultos. A tabela infra e a respeito 
disso suficientemente instrutiva. 

MEDIDAS DE ASA (em milimetros) 

Amazonas 
S S 9 9 

Codajaz   118 
  131 

Manacapuru   128 
  130 

Itacoatiara   126 
  126 

Rio Jurua   127 
Rio Iquiri   127-128 

Rio Branco (Acre)   119 
Rio Abuna (Acre)   123 

129 

Para 
Igarape Boiucu   134 
  129 
  131 
  118 

Santarem   130 
Lagoa Grande  124 
Taperinha   131 
Ilha Grande   123 

Maranhao 
Primeira Cruz   132 

Goias 
Rio das Almas   132 
  126 

136(i) 
  133 

Barra do Rio Sao Domingos .. 130 
Cana Brava  

(i) V. Pinto, R. M. P., XX, p. 76. 
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Mato Grosso 
Caceres   
Cuiaba   
Santo Antonio 
Palmeiras .... 
Rio das Mortes 

127 
131 

130 
133 

126 

Sao Paulo 
Itapura 135 

Monasa morpheus rikeri Ridgway. 

Monasa rikeri Ridgway, 1912, Proc. Biol. Soc. Wash., XXV, p. 88: Dia- 
mantina (baixo Tapajos). 

Rio Iquiri: 3 ^ ^ , de Ag. 25 e 26; 3 5 9 , de Ag. 26 e Set. 2; 1 ^ ?, de 

Este material em nada difere do que temos do Rio Jurua, San- 
tarem e de outras procedencias do baixo Amazonas, dispensando- 
nos de voltar as longas consideragoes de Pinto {Arq. de Zoologia, 
V, 1947, pp. 387-9) sobre as rela^oes de M. m. rikeri com as suas 
afins. 

Chelidoptera tenebrosa tenebrosa (Pallas). 

Cuculus tenebrosus Pallas, 1782, Neue Nordishce Beytrage, 3, p. 2, pi. 1, 
fig. 1 : Surinam. 

Rio Branco: 1 9 , de Ag. 23. 
Rio Iquiri: 1 ^ , de Set. 6. 
Placio de Castro: 1 ^ , de Set. 12; 3 9 9 , de Set. 11, 13 e 14. 

^Capito aurafus insperatus Cherrie. 
Capita auratus insperatus Cherrie, 1916, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., XXXV, 

p. 391 : Todos Santos, marg. direita do Rio Chapare (Dept. Cochabamba, 
leste da Bolivia). 

Rio Iquiri: 1 ^ , de Ag. 24. 

O exemplar afigura-se-nos pertencer a subespecie supranomea- 
da, do que nao temos todavia representantes topotipicos. Sua seme- 
Ihanga maior e com os do Rio Jurua, que, como 0 Conde Gyldenstol- 
pe (Kungl. Sv. Vet. Akad. HandL, XXII, 1945, p. 108), julgamos 
pertencer a C. auratus amazonicus Deville & Des Murs; mas difere 
dos $ $ desta ultima ra^a pela cor amarela citrina pura (sem mis- 
tura de cadmio ou laranja) do baixo abdome, e ainda pela tonalida- 
de menos vermelha da garganta. Em trecho mais baixo do Purus a 

Ag. 26. 

Familia CAP1TONIDAE 
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ra?a boliviana cederia lugar a C. auratus amazonicus, raga a que 
foram reieridos por Chapman {Amer. Mus. Nbvit., N.0 335, p. 7) 
exemplares de Hiutanaa. 

Familia RAMPHASTIDAE 

Ptercglossus castanotis castanotis Gould. 

Pteroglossus castanotis Gould, 1833, Proc, Zool. Soc. London, pt. 1, p. 119: 
"Brasilia" (terra tipica Rio Solimoes, por designaqao de Hellmayr). 

Rio Iquiri: 1 9 , de Ag. 30. 

Como num casal do Rio Jurua, no exemplar do Iquiri o pileo 
e de urn preto quase puro no centro, tingindo-se porem de castanho 
em diregao a nuca. E sabida a posi^ao intermediaria que ocupam 
sob este ponto de vista as popula^des da Amazonia meridional; o 
assunto foi bem esmiugado ha pouco tempo por Gyldenstolpe e a 
ele nada temos no momento a acrescentar. 

Ptercglossus viridis humboldti Wagler. 

Pteroglossus Humboldti Wagler, 1827, Syst. Avium, Genus Pteroglossus, 
sp. 4: "Habitat in Brasilia" (patria tipica Tefe, sugerida por Gyldenstol- 
pe, 1951, Ark. £. Zool., Ser. 2, II, p. 120). 

Rio Iquiri: I ^ , de Set. 15; 2 9 9 , de Ag. 27 e de Set. 5. 

Nenhuma diferen^a perceptivel entre estes exemplares e os do 
Rio Jurua, com que os comparamos. 

Familia PIC1DAE 

Piculus chrysochloros laemostictus Todd. 

Piculus chrysochloros laemostictus Todd, 1937, Ann. Carnegie Museum, 
vol. XXV, p. 249: Sao Paulo de Olivenca (Rio Solimoes). 

Rio Iquiri: 1 5 e 1 9 , adultos, de 27 de Ag. 

No cotejo com os nossos exemplares do alto Jurua e seu aflu- 
ente Rio Eiru, os do Rio Iquiri nao apresentam nenhuma diferen^a 
apreciavel, pertencendo todos, evidentemente, a uma mesma raca 
geografica, que julgamos corresponder a P. chrysochloros laemos- 
tictus Todd. No que respeita ao colorido da garganta, a regra pare- 
ce ser a presen^a mais ou menos abundante de manchas esverdea- 
das; nao obstante, nao e raro que se achem dispostas transversal- 
mente, a maneira de faixas perfeitamente distintas. Nos $ $ nota-se 
sempre a ausencia de vermelho sangue nas faixas mistacais, tal 
como ja foi observado por Gyldenstolpe (op. cit., 1945, p. 118). 
Um S de Caxiricatuba, margem direita do baixo Tapajos, perten- 
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cente sem duvida a P. chrysochloros paraensis Snethlage, distingue- 
se pelo colorido muito mais brilhante, mais amarelo, da plumagem, 
tanto no dorso como nas partes inferiores. Sua compara^ao com a 
nossa serie de P. c. laemostidus, muito demonstrativa do caracter 
gradual das varia^oes de tonalidade do verde das partes superio- 
res, e da densidade e largura das faixas ventrais, torna dificil admi- 
tir a interposi^ao de uma outra raga geografica satisfatoriamenle 
caracterizada. Donde nos vem a impressao de que P. c. hypochryseus 
Todd, 1937, cujo tipo e de Arima, na margem direita do baixo Purus, 
muito dificilmente podera sobreviver. 

Melanerpes cruentatus (Boddaert). 
Picus cruentatus Boddaert, 1783, Tabl. PI. Enlum., p. 43 (baseado no "Petit 

Pic noir de Cayenne", de Daubenton, pi. n.9 694, fig. 2) : Cayenne. 
Rio Iquiri: 4 ^ <$ , de Ag. 25 e 30, e Set. 1 e 3; 2 9 9 , de Ag. 23 e Set. 3. 
Rio Abuna; 1 ^ , de 9 de Set. 
Como de regra, ha no presente lote enorme diversidade na ex- 

tensao e tonalidade da mancha sanguinea abdominal. A validez de 
Tripsurus cruentatus extensus Todd, ra^a que abrangeria todas as 
populates da especie, com exce^ao das das Guianas e distrito este- 
paraense, parece-nos mais do que comprometida pela inconstancia 
das caracteristicas alegadas em seu favor, a saber, maior extensao 
e tonalidade mais carregada da area rubra abdominal. Exemplares 
de Utinga (suburbios de Belem), ja estudados por Pinto (Arq. de 
Zool., V, 1947, p. 397), em nada se distinguem dos de Manacapuru 
e mais localidades da Amazonia ocidental, em que a nodoa verme- 
Iha e mais ampla e mais carregada, Inversamente, sao assaz comuns 
na area atribuida a extensus aves de abdome vermelho claro. A in- 
fluencia da idade e visivel no caso e, se varia^oes raciais existem, 
0 material em maos recusa-se a demonstra-Io. 

Scapaneus rubricollis trachelopyrus (Malherbe). 
Megapicus trachelopyrus Malherbe, 1837, Mem. Soc. Hist. Nat. Moselle. 

8.9 cahier, p. 1 : Peru. 
Rio Iquiri: 1 $ juv. e uma 9 ad., de Ag. 26. 
A sufusao vermelha e intensa no peito e alto abdome da 9 , mas 

falta de todo no outro exemplar, rotulado como " $ ", e seguramente 
muito jovem. 

Scapaneus melanoleucos melanoleucos (Gmelin). 

Picus melanoleucos Gmelin, 1788, Syst. Nat., I, part. 1, p. 426: Surinam 
(baseado em "Buff-crested Woodepecker" Latham). 

Rio Iquiri: 1 9 adulta, de Ag. 27. 
Rotulado como " $ " pelo colecionador, mas sem duvida ne- 
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nhuma uma $ adulta, com a metade frontal do pileo largamente 
negra e ausencia completa de vermelho nas bochechas. 

Veniliornis affinis hilaris (Cab. & Heine). 

Campias hilaris Cabanis & Heine, 1863, Mus. Hein., Th. 4, n.' 2, p. 154: 
"Peru" (= Chanchamayo, prov. de Junin). 

Placido de Castro: I ^ , de Set. 15. 

Depois de historiar as longas vicissitudes por que passara 
haematostigma como apelagao especifica para este picapau, che- 
gou Zimmer {Amer. Mus. Novit., N.9 1159, p. 9, 1942) a conclusao 
de que Campias hilaris Caban. & Heine, 1863, deve tomar o lugar 
tradicionalmente dado a Mesopicus haematostigma Malherbe, 1862. 

' Picumnus rufiyenfris (Bonaparte). 

Asthenurus rufiventris Bonaparte, 1838, Proc. Zool. Soc. Lond., vol. de 
1837, p. 120: "from that portion of Brazil bordering on Peru". 

Rio Branco: I $ , de 23 de Ag. 

E o primeiro exemplar desta rara especie que entra para as 
cole^oes do Dept. de Zoologia, e em tudo concordante com a des- 
crigao do tipo. Snethlage fez referencia a sua ocorrencia no Rio 
Purus (Journ. fur Or nit hoi, LVI, 1908, p. 19; Bol. Mus. Goeldi, 
VIII, 1914, p. 255), onde nao consta que tenha sido encontrada 
depois. 

Familia DENDROCOLAPTIDAE 

Dendrocolaptes certhia juruanus Ihering. 

Dendrocolaptes certhia juruanus Ihering, 1905 (1904), Rev. Mus. Paul, VI, 
p. 437 ; Rio Jurua. 

Rio Iquiri: I ^ , de 2 de Set.; 1 $ , de 24 de Ag. 

'Hylexetastes stresemanni undulatus Todd. 

Hylexetastes undulatus Todd, 1925, Proc. Biol. Soc. Wash., XXXVIII, 
p. 80: Sao Paulo de Olivenca (Rio Branco). 

Rio Iquiri : 1 ^ ?, de Ag. 26. 

E sob todos os pontos de vista excelente a descri^ao que nos 
deu Todd de Hylexetastes undulatus, ja havido por ele como raca 
provavel de H. stresemanni Snethlage, especie que so agora se en- 
contra representada nas colecdes do Dept. de Zoologia. O exemplar 
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do Iquiri com ela coincide fielmente, enfraquecendo, ao nosso vcr, 
a plausibilidade da hipotese aventada por Zimmer {Amer. Mas. 
Novit., Na 753, p. 8) da coespecificidade de H. stresemanni e 
H. perrotii (Lafresn.). 

Dendroplex picus kienerii (Des Murs). 

Dendrornis kienerri Des Murs, 1856, in Castelnau, Exped. Amer. Sud, 
Oiseaux, livr. 18, p. 45, pi, 14, fig, 1 ; Ega ( = Tefe, Rio Solimoes). 

Rio Branco: 1 ^ , de Ag. 23. Mcdidas: asa 95 mm, cauda 87 mm, culmen 
22 mm. 

Xiphorhynchus gutiatus guttatoides (Lafresnaye). 

Nasica guttatus guttatoides Lafresnaye, 1850, Rev. Magaz. Zool., 2.* sen, 
II, p. 387; Loretto (Peru). 

Rio Iquiri; 1 ^ , de Ag. 27; 1 9 e 1 9 ?, de Ag. 27 e 28. 
Placido de Castro: 1 5 , de Set. 14. 

As variedades geograficas de X. guttatus constituem problema 
dificil, de que se tem ocupado varios autores, inclusive Pinto {Ar- 
quivos de Zoologia, V, 1947, p. 405-408), a cujos comentarios e 
conclusoes nos permitimos remeter 0 leitor do presente trabalho. 
Em data posterior, 0 assunto foi tambem discutido por Gyldenstol- 
pe (Ark. f. Zool., II, 1951, p. 148), a quern todavia parece ter pas- 
sado despercebida essa contribuigao da ornitologia brasileira. 

Xiphorhynchus spixii juruanus (Ihering). 

Dendrornis ocellata juruana Ihering 1905 (1904), Rev. Mus. Paulista, VI, 
p. 436: alto Rio Jurua, Brasil. 

Rio Iquiri; I ^ , de Set. 2. 

Este exemplar concorda perfeitamente com os que temos do 
alto Rio Jurua, nao so no colorido geral, como tambem nas medidas. 

Xiphorphynchus ocellatus perplexus Zimmer. 

Xiphorhynchus ocellatus perplexus Zimmer, 1934, Amer. Mus. Novit., N.' 756, 
p. 15; Sarayacu (Rio Ucayali, Peru), 

Placido de Castro: 1 9 , de Set. 11. 

A julgar pelo material em maos, parece que as diferen^as desta 
ra^a com relagao a tipica poder-se-a acrescentar medidas de asa, 
cauda e bico um pouco inferiores as desta ultima. Quanto ao colo- 
rido geral, nao notamos nada digno de nota. 
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Deconychura longicauda pallida Zimmer. 

Deconychura longicauda pallida Zimmer, 1929, Field Mus. Nat. Hist. Publ., 
Zool Ser., XVII, p. 6: Hiutanaa (Rio Purus). 

Rio Iquiri; 1 ^ , de Ag. 26. 

A falta de material, e com alguma diivida que referimos o nosso 
exemplar a supranomeada raga de Deconychura longicauda, especie 
ate aqui representada em nossas cole^oes por dois exemplares ape- 
nas, um do Igarape Aniba (norte do Rio Amazonas), que supomos 
da forma tipica, e outro de Igarape Grande (alto Jurua), tido como 
de D. I. pallida, e praticamente indiferen^avel do $ do Rio Iquiri. 

Familia FURNARIIDAE 

Furnarius leucopus tricolor Giebel. 

Furnarius tricolor Giebel, 1868, Zeitschr. Ges, Naturw., 31, p. 11 : "Bolivia" 
(='Saiita Cruz de la Sierra, leste da Bolivia). 

Rio Branco: I $ , de Ag. 23. 
Placido de Castro: 1 $ , de Set. 10. 

Cranioleuca gutturata (Lafresnaye & d'Orbigny). 

Anabates gutturatus Lafresnaye & d'Orbigny, 1838, "Synopsis Avium", 2, 
in Mag. Zool., 8, cl. 2, p. 14: Yuracares (Bolivia). 

Placido de Castro: 1 $ juv., de Set. 9. Medidas: asa 66, cauda 58, culmen 
14 mm. 

Semelhante, tanto em plumagem como nas medidas, aos nossos 
especimes do alto Jurua. 

Ancistrops strigilatus strigilatus (Spix). 

Thamnophilus strigilatus Spix, 1825, Av. Spec. Nov. Bras., 2, p. 26, pi. 36, 
fig. 1 : loc. nao indicada (Rio Solimoes, sugerida por Hellmayr). 

Rio Iquiri; I $ ad. e I exemplar insex., de Ag. 27. 

Philydor erythropterus erythropterus (Sclater). 

Anabates erythropterus Sclater, 1856, Proc. Zool. Soc. London, 24, p. 27: 
"Bogota" (Colombia). 

Rio Iquiri: 1 ^ ?, de Ag. 27. 

E o segundo exemplar desta especie e raga que entra para as 
cole^oes do Dept de Zoologia. 0 primeiro e procedente de joao 
Pessoa (alto Rio Jurua) e em nada diverge do do Rio Iquiri. 
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Philydor erythrocercus lyra Cherrie. 

Philydor erythrocercus lyra Cherrie, 1916, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 
XXXV, p. 186; corredeira 6 de Margo, no Rio Roosevelt (norte de 
Mato Grosso). 

Rio Iquiri; 1 $ , de Ag. 26. 

Familia FORMICARIIDAE 

Taraba major melanurus (Sclater). 

Thamnophilus melanurus Sclater, 1855, Edin. New Philos. Jour., I, p. 233, 
parte : Rio Ucayali (leste do Peru). 

Placido de Castro: 2 $ ^ , de Set. 14 e 16; 2 $ $ , de Set. 13 e 14. 

Como e frequente observar-se nos do Rio Jurua, e foi apontado 
por Pinto (Arq. de Zoologia, V, 1947, pp. 430-4) ao discutir as va- 
ria^oes geograficas da especie, os 5 S do Rio Abuna apresentam 
algumas rectrizes laterais manchados de branco na extremidade. 

Thamnophilus doliatus subradiatus Berlepsch. 

Thamnophilus subradiatus Berlepsch, 1887, Journ. fiir Ontith., 35, p. 17: 
alto Amazonas ( ='Iquitos, Peru). 

Rio Branco: I $ , de Ag. 23. 

^Thamnophilus schistaceus schistaceus d'Orbigny. 

Thamnophilus schistaceus D'Orbigny, 1838, Voy. Amer. merid., Ois., p. 170, 
pi. 5, fig. 1 : Yuracares (Bolivia). 

Rio Iquiri; 1 ^ e 1 $ , de Ag. 27. 

As colegoes do Departamento de Zoologia sao pobres em ma- 
terial desta especie. A unica raga nelas bem representada e T. schis* 
taceus capitalis, atraves de muitos exemplares do alto Rio Jurua 
(Joao Pessoa) e seu afluente Rio Eiru. (*) 0 casal do Rio Iquiri 
nao se confunde com estes ultimos; o colorido cinzento uniforme das 
partes superiores do 5 e so por si bastante para separa-lo dos exem- 
plares do Rio Jurua, cujo pileo e preto, contrastando assim com o 
cinzento do dorso. Gyldenstolpe (2) alistou numerosos especimes de 
Labrea e outros pontos situados em trecho mais septentrional do 
Rio Purus como T. schistaceus heterogynus (Hellmayr). Todavia, 
embora nao disponhamos de material autentico deste ultimo, temos 
quase a certeza de que a ele nao pertence o casal do Rio Iquiri, dada 
a sua concordancia fiel com as caracteristicas atribuidas a ra^a tipica 

O) Cf. Pinto, Arquivos de Zool. de Sao Paulo, V, pp. 444-5 (1947). 
(2) N. Gyldenstolpe, Arkiv for Zooloqi, Ser. 2, vol. II, n.v 1, p. 182 (1951). 
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pelos autores que tem se ocupado do assunto, como Hellmayr (3) 
e Zimmer. (4) 

Cercomacra cinerascens sclateri Hellmayr. 
Cercomacra sclateri Hellmayr, 1905, Novit. Zool., XII, p. 228: Chyavetas 

(nordeste do Peru). 
Rio Iquiri: 2 £ ^ , de Ag. 26 e 29. 

Concordam com os 5 5 do Rio Jurua (alto Jurua), salvo a to- 
nalidade mais clara da plumagem, especialmente nas partes infe- 
riores. 

* Cercomacra nigrescens fuscicauda Zimmer. 

Cercomacra nigrescens fuscicauda Zimmer, 1931, Amer. Mus. Novit., N." 500, 
p. 13: Lagarto, alto Rio Ucayali (marg. direita), leste do Peru. 

Rio Branco: I ^ , de Ag. 23. 
Rio Iquiri: 1 ^ , de Set. 2, 

Pena e que em se tratando de urn genero cujas especies fre- 
quentemente melhor se distinguem pelos caracteres das 9 9 , nao 
se tenha conseguido nenhum exemplar deste sexo na regiao abran- 
gida pelo presente trabalho. Comparados com urn $ de Lago do 
Batista (a leste do baixo Madeira), que reputamos corretamente 
determinado como C. nigrescens approximans Pelzeln, os do Purus 
se distinguem pela tonalidade consideravelmente mais escura da plu- 
magem e ainda pelas suas coberteiras superiores das asas debrua- 
das de branco. Nao ha perfeito acordo entre os autores com referen- 
cia a ra^a encontrada na margem septentrional do baixo Amazonas, 
pois enquanto para Zimmer (Amer. Mus. Novit., N.0 500, p. 14) as 
aves de Faro pertencem a C. n. approximans, para Gyldenstolpe 
(Ark. f. Zool., Ser. 2, II, p. 203) as de Itacoatiara, localidade nao 
muito distante, corresponderiam a C. n. nigrescens. A boa serie de 
5 5 e 9 9 da margem norte do Amazonas (Parintins, Itacoatiara) 
que temos no Dept. de Zoologia inclina-nos a seguir o ponto de vista 
de Zimmer, pois nao vemos que dela possa ser separado o 5 de Lago 
do Batista ha pouco mencionado. 

Hypocnemis canfator peruviana Taczanowski. 
Hypocnemis cantator peruviana Taczanowski, 1884, Orn. Perou, II, p. 61 : 

Yurimaguas (Rio Huallaga, marg. esquerda). 
Rio Iquiri: " 9 ?", de Set. 6. 
Placido de Castro: " $ ?", de Set. 11. 
Em que pese a incerteza ou ignorancia do colecionador quanto 

C) C. E. Hellmayr, Novit. Zool, XIV, pp. 61-3 (1907) 
(•») J, T. Zimmer, Amer. Mus. Novit., N.v 647, pp. 1-6 0 933). 
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ao sexo, os dois exemplares apresentam todos os caracten'sticos de 
$ $ adultos. A cor branca pura (em vez de branco-arruivada), so- 
bre fundo negro, das pintas do pileo e das costas, nao deixam ne- 
nhuma duvida a respeito. Comparados com os do alto Rio Jurua 
(Joao Pessoa, Santa Cruz do Eiru), de onde temos numerosa serie, 
nao vemos que difiram deles em alguma coisa; em todos a rufescen- 
cia das asas e das rectrizes e a mesma, o que alias nao admira, sa- 
bendo-se que aves de Itaboca, localidade muito mais oriental situa- 
da na margem esquerda do baixo Purus, foram tambem referidas a 
H. c. peruviana por Gyldenstolpe {Ark. f. Zoo/., II, 1951, p. 208). As 
aves da margem septentrional do Amazonas (Rio Atabani, Igarape 
Boiu^u, Obidos) representam H. cantator cantator em nossas cole- 
goes; afora outras diferengas, tern aquelas partes muito mais rufes- 
centes, alem de nao apresentarem quase nenhum vestigio de tons 
amarelos no abdome, sempre muito nitidos em H. c. peruviana. Urn 
$ de Aruma, recebido em permuta como exemplo de H. c. implicata 

Zimmer, nao nos parece merecer separagao dos do Jurua, falando 
claro da minguada solidez dos fundamentos desta raga. 

"Sclateria naevia argentaia (Des Murs). 

Herpsilochmus argentatus Des Murs, 1856, in Castelnau, Exped. Amer, Sud, 
Zool., I, Oiseaux, p. 53, pi. 17, fig. 2; Nauta (norte do Peru). 

Rio Iquiri: 1 ^ , de Ag. 26; 1 $ juv., de Ag. 28. 

Com o casal obtido no Rio Iquiri, acham-se agora representa- 
das nas colegoes do Dept. de Zoologia as tres ragas admitidas em 
Sclateria naevia pela generalidade dos autores. Tao acentuadas sao 
as diferengas entre 5. naevia naevia (Gmelin) e S. naevia argentata 
que se e tentado a trata-las novamente como especies distintas, con- 
forme o ponto de vista de Todd {Proc. Biol. Soc. Wash., XL, 1927, 
p. 165), nisso acompanhado recentemente por Gyldenstolpe (Ark. 1. 
Zool., Ser. 2, vol. II, 1951, p. 210). Todavia, as caracten'sticas rigo- 
rosamente intermediarias de S. naevia toddi Hellm., legitimamente 
representada por urn S do Rio Arapiuns, anos atras estudado por 
Pinto {Arquiv. de Zool. Sao Paulo, V, 1947, p. 470), convence-nos 
de que a razao deve antes estar com Hellmayr quando, depois de 
haver aventado a sua coespecificidade {Novit. Zoologicae, XIV, 1907, 
p. 375), acabou por considera-las definitivamente como simples va- 
riedades geograficas (Field Mus. Nat. Hist. Publ, Zool., XIII, pte. 3, 
1924, p. 253, nota b). 
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Myrmeciza hyperythra (Sclater). 

Thamnophilus hyperythrus Sclater, 1855, Edinb. New Philos. Journ. (nov. 
ser.), I, p. 235: Chamicuros (leste do Peru). 

Placido de Castro; I sexo?, de Set. 11. 

Inseparavel dos de uma serie numerosa do alto Jurua e seu 
afluente Rio Eiru. 

Myrmeciza fortis fortis (Sclater & Salvin). 

Percnosta fortis Sclater & Salviu, 1867, Proc. Zool. Soc. Loud., p. 980, 
pi. 45: Pebas e Chyavetas (nordeste do Peru). 

Rio Iquiri: 1 ^ ?, de Ag. 26. 

Em analoga situa^ao a do exemplar ha pouco registrado. 

Myrmeciza hemimelaena hemimelaena Sclater. 

Myrmeciza hemimelaena Sclater, 1857, Proc. Zool. Soc. Lond., XXV, p. 48: 
Bolivia (loc. tipica Mapiri, Dept. La Paz). 

Placido de Castro (Rio Abuna, lado boliviano) : 1 ^ , de Set. 

0 5 do Rio Abuna traz a nota de haver sido colecionado na 
margem boliviana e tern todas as probabilidades de ser represen- 
tante legitimo de M. hemimelaena hemimelaena. Comparado com dois 
$ $ do "Rio Jurua" obtidos ha meio seculo por E. Garbe, difere, 

a primiera vista, nos seguintes pontos principals: a) dorso de urn 
ferrugineo muito mais claro, com a periferia mesclada de tons oli- 
vaceos; b) rectrizes igualmente de urn ferrugineo menos carregado; 
c) menor extensao da nodoa peitoral negra, que passa a cinzento 
em dire^ao ao abdome e aos flancos (em vez de confinar abrupta- 
mente com o branco do abdome); d) consequente restrigao da area 
branca abdominal; e) colorido ruivo azeitonado (em vez de fefru- 
gineo) do crisso e coberteiras infracaudais. Isso justifica a suposi- 
^ao de que os supramencionados exemplares do Rio Jurua perten- 
cam a uma forma particular, tal como suspeitara Gyldenstolpe, di- 
ante de um $ de Santo Antonio. A denominagao de M. hemimelaena 
juruana (Ihering) p) seria, como observa o mesmo autor, o nome 
apropriado para esta raga, cuja distribuigao parece limitada a oeste 
pela margem direita do Rio Jurua, e compreenderia os seus afluen- 
tes orientais ate, provavelmente, as terras altas que os separam dos 
da margem esquerda do Rio Purus. Em abono desta hipotese, cum- 
pre frizar que em face do que sabemos sobre o itinerario de Garbe, 
e dada a data de coleta dos exemplares (Set. e Out. de 1902), estes 

(!) Drymophila juruana Ihering, 1905, Rev. Mus. Paul., VI, p. 442, 
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deveriam ter sido obtidos em lugar bem distante do Jurua, se nao 
ja na vertente do Purus (2). De Joao Pessoa (.antiga Sao Felipe), 
na margem esquerda (ocidental) do Rio Jurua, ja por Pinto {Arq. 
de ZooL, V, 1947, p. 473) foi noticiada a existencia nas colegoes do 
Dept. de Zoologia de25 $ e 2 9 9 de caracteristicas muito peculia- 
res, e em tudo coincidentes com as de M. hemimelaena spodiogastra 
Berlepsch & Stolzmann. Exemplares com os mesmos caracteres e 
identica procedencia foram estudados por Gyldenstolpe (op. cit., 
p. 196), o que nos dispensa de entrar em mais pormenores a respeito, 

Formicarius colma nigrifrons Gould. 

Formicarius nigrifrons Gould, 1855, Ann. Magaz, Nat. Hist., I.'' ser., XV. 
p. 344: Chamicuros (Peru). 

Rio Iquiri: I $ , de Ag. 28. 

Comparada com 2 9 9 procedentes do alto Jurua, a 9 do Acre 
delas discorda por ter a cor ferruginea do pileo mais clara, o dorso 
mais olivaceo e o abdome quase cinzento puro. Estas diferen^as nos 
parecem contudo sinais de juvenilidade. 

Familia COTINGIDAE 

Rhyfjplerna simplex frederici (Bangs & Penard). 

L'paugus simplex frederici Bangs & Penard, 1918, Bull. Mus. Comp. Zool., 
LXII, p. 71 ; proxim. de Paramaribo (Guiana Holandesa). 

Rio Iquiri: 1 sexo?, de Set. 2. 

Como a Todd {Proc. Biol. Soc. Wash., LXIII, 1950, p. 6), nao 
vemos que populates da margem direita do Rio Amazonas, divir- 
jam das da margem oposta de modo a justificar a sua separa^ao sob 
R. "simplex intermedia Zimmer. Veja-se a este proposito a nota de 
Pinto em "Catal. das Aves do Brasil", 2F parte, p. 26 (1944). 

Lipaugus vociferans (Wied). 

Muscicapa vociferans Wied, 1820, Reise nach Brasilien, I, p. 242 (p. 240 na 
edi^ao in-Svo) . Fazenda Pindoba, pouco ao norte de Caravelas (sul 
da Bahia). 

Rio Iquiri: 5 5 5 , de Ag. 25, 26 e 31; 1 9 , de Ag. 27. 

Especie de vasta distribui^ao e singularmente constante em sens 
caracteres. 

(2) Cf. Pinto, Cinquenia anos de investigagao ornitologica, in Arquiv de 
Zoologia do Est. de Sao Paulo, V, p. 274 (1945). 
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Pachyramphus polychopterus niger (Spix). 

Pachyrhynchus niger Spix, 1825, Av. Bras., II, p. 33, pi. 45, fig. I (=5 
adulto) : nenhuma indicacao de localidade (Fonte Boa-, marg. direita do 
Solimoes, indicada por sugestao de Berlepsch & Hartert). 

Rio Iquiri: 1 <$ , de Ag. 27. 

Depois dos comentarios relativamente recentes de Pinto {Bolei. 
Museu Paraense, vol. X, 1948, p. 304), as variagoes geograficas e a 
nomenclatura de Pachyramphus polychopterus mereceram extensa 
discussao da parte de Gyldenstolpe, ao estudar ele exemplares cole- 
cionados no baixo Purus. E possivel que a este ornitologista assista 
razao em refirir a P. p. niger as aves de toda a margem septentrional 
do Solimoes, e ainda as do trecho do baixo Amazonas adjacente ao 
Rio Negro, inclusive a regiao de Itacoatiara, de onde urn $ juv, foi" 
referido por Pinto {Catal. Av. Bras., 2* pte., p. 39) a P. p. tristis, 
a vista do colorido cinzento claro, quase uniforme, das partes infe- 
riores (decorrencia da juvenilidade do exemplar). Em compensa^ao, 
dispondo de uma boa serie do nordeste brasileiro, inclusive Bahia, 
patria tipica de P. p. polychopterus, nao podemos concordar em re- 
ferir a esta forma as aves do distrito de Belem, e muito menos as 
da margem direita do baixo Amazonas. 

Pachyramphus marginatus nanus Bangs & Penard. 

Pachyramphus marginatus nanus Bangs & Penard, 1921, Bull. Mus. Comp. 
Zool., LXIV, p. 395: Xeberos (norte do Peru). 

Rio Iquiri: 1 9 , de Ag. 28. 

Platypsaris minor (Lesson). 

Querula minor Lesson, 1830, Traite d'Ornithol., p. 363: Cayenne. 
Rio Iquiri: 1 ^ , de Ag. 28; 1 9 , de Set. 2. 

Tityra semifasciafa semifasciata (Spix). 

Pachyrhynchus semifasciatus Spix, 1825, Av. Spec. Nov. Bras., 2, p. 32, 
pi. 44, fig. 2, ( ^ ) ; "in provincia Para" (— regiao de Belem, patria 
tipica designada por Pinto, 1944). 

Rio Iquiri: 2 $ $ e I 9 , de Ag. 30. 

Nos dois $ $, tal como se admite ser caracteristica marcame 
de T. s. semifasciata, toda a metade terminal da maxila e escurecida* 
tambem o branco terminal das rectrizes laterals conflue neles com 
0 branco da por^ao basal. 
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Familia P1PRIDAE 

Pipra coronata caelesti-pileata Goeldi. 

Pipra caelesti-pileata Goeldi, 1905, Compt. Rend. Six. Congr. Intern. Zool. 
Berne, p. 549: Cachoeira do Ubi (alto Rio Purus). 

Rio Iquiri; 1 $ , de Ag. 28. 

* Pipra coronata arimensis Todd. 

Pipra coronata arimensis Todd, 1925, Proc. Biol. Soc. Wash., XXXVIII, 
p. 98: Arima (marg. direita do baixo Purus). 

Estrada Rio Branco-Abuna (ca. de 10 quilometros antes de Placido de Cas- 
tro) : 1 ^ , de Set. 8. 

Confrontamos cuidadosamente o 5 do Abuna com o nosso 
exemplar do mesmo sexo colecionado no Rio Jurua (regiao do Chi- 
rua) por E. Garbe, e tido por Helimayr (Catal. Bds. Amer., VI, 
p. 20) como autentico representante da P. coronata caelesti-pileata 
Goeldi. Ha entre ambos diferen^as imediatamente perceptiveis de 
colorido, tais como: no $ do Abuna o pileo e azul claro. "Light 
Caerulean Blue" de Ridgway, (enquanto que no do Rip Chirua ele 
e distintamente tingido de violeta, "Light Violet Blue"); o verde 
do dorso e mais carregado (menos amarelado); a garganta mais 
verdoenga (em vez de escurecida). Estas caracteristicas do $ do 
Abuna parecem coincidir com as de P. c. arimensis, raqa cujo tipo 
procede da margem direita do baixo Purus, mas cuja distribui9ao 
sabemos alcan^ar a margem ocidental do alto Madeira e respectivos 
afluentes, estando o Abuna dentro deste numero. 

Pipra erythrocephala rubrocapilla Temminck. 

Pipra rubrocapilla Temminck, 1821, Nouv. Rec. PI. Col., livr. 9, pi. 54, fig 3, 
( 5 ) ; "Bresil" (patria tipica Bahia, sugerida por Plellmayr). 

Rio Iquiri: 1 ^ , de Ag. 26. 

Familia TYRANN1DAE 

Fluvicola pica albiventer (Spix). 

Muscicapa albiventer Spix, 1825, Av. Bras,, II, p. 21, pi. 30, fig. 1, parte 
( $ ) : "in campis Brasiliae" (patria tipica norte da Bahia). 

Rio Iquiri: I ^ , de Ag. 28. 

Registrada no alto Jurua e em outros grandes afluentes da mar- 
gem direita do Rio Amazonas, mas ao que parece nova para a bacia 
do Purus. 
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Pyrocephalus rubinus rubinus (Boddaert). 

Muscicapa rubinus Boddaert, 1783, Ta-bl. PI. Enl., p. 42; Tefe, Rio Solimoes. 
Rio Branco; 1 <5 , de Ag. 23. 
Placido de Castro: 1 ^ ?, de Set. 9; 1 $ , de Set. 13. 

Especie centro-brasileira como a precedente, sujeita a movi- 
mentos migratoriosy em que pode alcan^ar por vezes as latitudes 
mais septentrionais da Amazonia. 

Ochthornis littoralis (Pelzeln). 

Elaenia littoralis Pelzeln, 1868, Orn. Bras., 2, p. 180: Cachoeira Guajara- 
guagu (Rio Mamore, Est. do Amazonas). 

Placido de Castro: 2 $ ^ , de Set. 12; 3 $ $ , de Set. 12 e 14; 1 sexo?, de 
Set. 14. 

Deve estar no mesmo caso da especie anterior, ocorrendo irre- 
gularmente na Amazonia, onde sens bandos tern sido aqui e ali sur- 
preendidos pelos colecionadores, embora desencontrados pela 
maioria. 

Muscivora fyrannus tyrannus (Linne). 

Muscicapa tyrannus Linne, 1766, Syst. Nat., I, p. 325 (com base em "Musci- 
capa tyrannus cauda bifurcada" de Brisson, Orn. II, p. 395) : "Habitat 
in Canada, Surinamo (Surinam patria tipica designada por Zimmer). 

Placido de Castro: 65 ^ , de Set. 12 e 13; 3 5 de Set. 12 e 14. 

Em todos os 3 3 as tres primarias externas sao profundamen- 
te entalhadas na extremidade, atestando a sua exata filiagao a raga 
tipica, como a caracterizara Zimmer {Amer. Mas. Novit., N.0 962, 
Nov. 1937). 

Tyrannus melancholicus melancholicus Vieillot. 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819, Nonv. Diet. d'Hist. Nat., XXXV. 
p. 48; Paraguay. 

Rio Branco: I 5 ?, de Ag. 30. 
Rio Iquiri: I 9 , de Ag. 26. 
Placido de Castro: I ^ ? e 2 9 9 , de Set. 14. 

Legatus leucophaius leucophaius (Vieillot). 

Platyrhynchos leucophaius Vieillot, 1818, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., XXII, 
p. II: 'TAmerique meridionale" (=.Caiena). 

Rio Iquiri; 1 ^ , de Ag. 25. 
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*Sirystes sibilator albocinereus Sclater & Salvin. 

Sirystes albocinereus Sclater & Salvin, 1880, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 156: 
Bogota (Colombia). 

Rio Iquiri; 1 9 , de Set. 2. 

E o primeiro exemplar desta ra9a que entra para as cole^oes 
do Dept. de Zoologia, A alvura imaculada do uropigio e a ausencia 
de tons olivaceos ou amarelados em qualquer parte da plumagem, 
de par com o colorido geral mais claro, sao os principals caracteres 
em que a presente raga difere da forma tipica da especie. 

Myiozetetes lufeiventris luteiventris (Sclater). 

Elaenia luteiventris Sclater, 1858, Proc. Zool. Soc. Lond., XXVI, p. 71 : 
Rio Napo (Equador). 

Rio Iquiri: 2 9 9 , de Ag. 26 e Set. 1. 

No Brasil a especie foi encontrada pela primeira vez no baixo 
Madeira (Borba) e alto Rio Negro (Marabitanas), por Natterer; 
depois, no comedo deste seculo, dela colecionou Garbe no alto Jurua 
urn exemplar, que ate hoje se mantinha desacompanhado de outros 
em nossas cole^oes, Em dias proximos, foi encontrado de novo no 
Jurua, pelo sr. Olalla; mas na Bacia do Purus ate hoje nao tinha 
sido registrada. 

Pitangus sulphuratus maximiliani (Cabanis & Heine). 

Saurophagus maximiliani Cabanis & Heine, 1859, Mus. Hein., II, p. 63; 
"Brasilien" (= Bahia sugerida por Hellmayr). 

Rio Iquiri: 2 $ ^ , de Ag. 29 e 31 ; 1 9 , de Set. 5. 
Placido de Castro: 1 9 . de Set. 12. 

As medidas dos exemplares (asa 114 a 120 mm, cauda 88 a 
91 mm, culmen (25 a 27 mm) excedem as de P. s. sulphuratus, ao 
passo que o colorido os aproxima bastante do de P. s. bolivianus. 
Gyldenstolpe (Kungl. Sv. Vet. Akad. Handl., XXII, 1945, p. 234) 
referiu tambem a P. s. maximiliani exemplares do alto Jurua, 

As medidas abaixo ampliam a tabela ha anos publicada por urn 
de nos (Pinto, Rev. Mus. Paul., XVIIZ 2A parte, 1932, p. 82), 

MEDIDAS (em milimetros) 
Asa Cauda Culmen 

Maranhao 
Madre de Deus, ^   113 1/2 86 27 1/2 
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Asa Cauda Culmen. 
Pernambuco 

Primeira Cruz, $   115 85 25 
Itamaraca, $   111 79 25 

Bahia 
Itamaraca, $   111 1/2 86 25 
Madre de Deus, $   114 1/2 86 26 
Aratuipe, $   110 1/2 85 25 
Curupeba, $   (105) 78 25 

Minas Gerais 
Sao Jose da Lagoa, $   117 1/2 87 26 
Sao Jose da Lagoa, $ .... 120 91 27 

Mato Grosso 
Cuiaba, $   117 1/2 90 27 1/2 
Coxim, $   120 93 30 

Territorio do Acre 
Iquiri, $   120 91 27 1/2 
Iquiri, $   114 90 25 
Iquiri, 9   115 88 26 
Placido de Castro, 9   114 90 28 

Pifangus lictor lictor (Lichtenstein). 

Lanius lictor Lichtenstein, 1823, Vez. Doub. Berl. Mus., p. 49: "Para" 
( = Belem). 

Rio Branco : 1 ^ , de Ag. 23. 
Placido de Castro: 1 J , de Set. 15. 

Myiarchus tyrannuius fyrannulus (Muller). 

Muscicapa tyrannulus P.L.S. Muller, 1776, Natursyst., Supplem., p. 169 (com 
base em Daubenton, PI. enlum. 571, fig. 1) : Caiena. 

Rio Iquiri: 1 ^ , de Ag. 30. 
Placido de Castro: 1 ^ ?, de Set. 

Estes exemplares sao inseparaveis dos de Mato Grosso; pro- 
vando pertencerem a forma tipica de M. tyrannulus, da qual M. t. 
chlorepiscius parece inseparavel. O achado e tanto mais digno de 
nota quanto ate aqui nao se registrara M. t. tyrannulus na Ama- 
zonia, a nao ser na regiao fronteiri9a septentrional extrema. Em toda 
a baixa Amazonia a ra^a existente e M. t. bahiae, facilmente reco- 
nhecivel pela grande restri^ao da area ferruginea das rectrizes. 
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Myiarchus swainsoni pelzelni Berlepsch. 

Myiarchus pelzelni Berlepsch, Ibis, 1883, p. 130; Bahia. 
Rio Iquiri: 1 sexo ?, de Set. 2. 

Dubitativamente determinados como M. s. pelzelni, visto terem 
a plumagem mais clara do que um casal da margem septentrional 
do Amazonas, tidos como de M. s. amazonus Zimmer. 

Myiarchus ferox ferox (Gtnelin). 

Muscicapa ferox Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, p. 934: Caiena. 
Rio Branco: 1 $ , de Ag. 23. 
Placido de Castro: 1 ^ , de Set. 15; 1 $, de Set. 16. 

Myiophobus fasciatus flammiceps (Temminck). 

Muscicapa flammiceps Temminck, 1822, Nouv. Rec. PI. Color., pi. 144, fig. 3; 
"Bresil" (Rio de Janeiro patria tipica, sugerida por Hellmayr). 

Placido de Castro: 1 ^ , de Set. 14. 

A ocorrencia da especie na zona explorada e das mais impre- 
vistas, nao nos constando que ja tenha sido verificada na Amazonia 
brasileira, a nao ser na regiao de Belem e do estuario. 0 ferrugineo 
intense das faixas das asas e a rufescencia apreciavel das partes 
inferiores fazem o exemplar inseparavel dos de M. fasciatus flammi- 
ceps, afastando a possibilidade de tratar-se da raga este-peruana 
conhecida pelo nome de M. f. saturatus (Berl. & Stolzm.). 

Ramphotrigon ruficauda (Spix). 

Platyrhynchus ruficauda Spix, 1823, Av. Bras., II, p. 9, pi. XI, fig. 1 : "in 
sylvis flum. Amazonum" (patria tipica restricta, foz do Rio Madeira, 
sugerida por Gyldenstolpe, 1945, op. cit, p. 246). 

Rio Iquiri: 2 $ $ , de Ag. 30 e Set. 2; I 9 , de Ag. 30. 

*Euscarthmornis zosterops griseipectus (Snethlage). 

Euscarthmus griseipectus Snethlage, 1907, Orn. Monatsber., XV, p. 194: 
Alcobaga (baixo Rio Tocantins, marg. esquerda). 

Rio Iquiri: 1 <£ , de Ag. 25. 
Placido de Castro: 1 ^ , de Set. 12. 

Concordam estes exemplares fielmente com os caracteres atri- 
buidos pelos autores a E. zosterops griseipectus (Snethlage), forma 
ate entao nao representada nas cole?6es do Dept. de Zoologia. A 
ocorrencia deixa de surpreender, uma vez que o passarinho ja fora 
registrado no Purus por Griscom e Greenway (Bull. Mus Compar 
Zooi, LXXXVIII, 1941, p. 289). 



15-1-1954 — Pinto e Camargo — Result, ornitol. exped. ao Acre 405 

Myiornis ecaudatus ecaudatus (Lafresn. & d'Orbigny). 
Todirostrum ecaudatum Lafresnaye & D'Orbigny, 1837, Syn.-Av., I, em 

Magaz. Zool., VII, cl. 2, p. 47: Yuracares (Bolivia). 
Rio Iquiri; I sexo?, de Set. 2. 

O nosso exemplar confirma a justificada previsao da ocorren- 
cia da especie na bacia do Rio Purus. 

Elaenia flavogaster flavogaster (Thunberg). 

Pipra flavogaster Thunberg, 1822, Mem. Acad. Sci. St. Petersb., VIII, 
p. 286: "Bresil" (Rio de Janeiro). 

Placido de Castro: 1 9 . de Set. 13. Medidas: asa 86, cauda 75, culmen 
11 mm. 

Falta ao exemplar qualquer vestigio de branco nas penas do 
vertice; no mais e perfeita a sua concordancia com os de E. f. fla- 
vogaster. 

Sublegatus modestus modesfrus (Wied). 
Muscipeta modesta Wied, 1831, Beitr. Naturges. Bras., Ill, p. 923: "durch 

Freireiss aus Gegend von Camamu und Bahia gebracht". 
Placido de Castro: 1 ^ , de Set. 13. 

A presenga* da especie nos formadores ocidentais do Rio Ma- 
deira, em cujo numero esta o Rio Abuna, e argumento forte no sen- 
tido de que a ela realmente pertencia o exemplar de Bom Lugar 
(Rio Purus) registrado por Snethlage (Bol. Mus. Goeldi, 1914. 
p. 411) como Sublegatus fasciatus (Thunberg). 

Familia HIRUNDINIDAE 

IProgne chalybea chalybea (Gmelin). 

Hirundo chalybea Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, p. 1026 (com base em "L'Hiron- 
delle de Cayenne" de Brisson eem Daubenton, PI. enlum. 545, fig. 2) : 
Caiena. 

Rio Iquiri: 1 9 , de Set. 5. Medidas; asa 128, cauda 68, culmen 12 mm. 

Conforme a observa^ao de Gyldenstolpe {Ark. f. Zool., II, 
p. 269), P. c. domestica (Vieillot), ra^a sulina de porte mais avan- 
tajado, ocorreria tambem na bacia do Purus; o que nao admira, em 
se tratando de aves habituadas a longas migra^oes. 

Stelgidopteryx ruficollis ruficollis (Vieillot). 
Hirundo ruficollis Vieillot, 1817, Nouv. Diet. d'Hist. Nat., XIV, p. 523: 

Bresil (— cidade do Rio de Janeiro ou circunjacencias). 
Placido de Castro: 1 ^ e 1 9 , de Set. 12 
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Necchelidon tibalis griseiventris Chapman. 

Neochelidon griseiventris Chapman, 1924, Amer. Mus. Novit., N.9 138, p. 9: 
Candamo, sudeste do Peru. 

Rio Iquiri; 1 <5 , de Ag. 21. 

As colegoes do Dept. de Zoologia possuem um exemplar da 
rara Neochelidon tibialis tibialis proveniente de Chaves, no Est. do 
Espirito Santo, onde fora conseguido em circunstancias ja divulga- 
das por Pinto (Arq. de Zool., IV, 1945, p. 59). Comparado com ele, 
o do Rio Iquiri se distingue pelo colorido fuliginoso, sem brilho, do 
dorso (que no de Chaves e distintamente lustrado de bronze), pelo 
pardo-cinza muito mais claro das partes inferiores e coberteiras 
inferiores da cauda. Isso confirma o juizo emitido por Hellmayr 
(Catal. Bds. Americas, VIII, 1927), p. 50, nota 2) a respeito das 
diferen9as existentes entre as duas ra^as. N. t. griseiventris ja fora 
registrada no Brasil, atraves de um exemplar de Igarape Grande 
(alto Jurua), estudado por Gyldenstolpe {Kungl. Sv. Vet. Akad. 
Handl., XXII, 1945, p. 265). 

AtHcora fasciafa (Gmelin). 

Htrundo fasciata Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, p. 1022 (base em "Hirondelle 
a ceinture blanche" de Buffon e Daubenton, PI. enlum. 724, fig. 2) : 
Caiena. 

Placido de Castro: 3 ^ $ e 1 ^ ?, de Set. 12 e 14; 2 $ $ , de Set. 11 e 12. 

Sabe-se que Hellmayr {Catal. Bds. Americas, VIII, p. 61, nota 1) 
achara plausivel a existencia de duas ragas, nesta andorinha, sepa- 
radas pelo Rio Amazonas. Da por^ao septentrional da area da espe- 
cie so temos um $ adulto, procedente do Rio Caura, Venezuela; sua 
compara^ao com os dos Rios Jurua e Purus, sugere a possibilidade 
de apresentarem as populates sul-amazonicas, a que estes perten- 
cem, plumagem mais azul-ferrete (sem vestigios de lustro purpuri- 
no) e faixa peitoral mais larga. 

Hirundo rustica erythrogaster Boddaert. 

Hirundo erythrogaster Boddaert, 1783, Tabl. PI, Enl, p. 45 (com base 
Daubenton, PI. enlum. 724) ; Caiena. 

Placido de Castro: 1 <$ ?, de Set. 13. 

iridoprocne albiventer (Boddaert). 

Hirundo albiventer Boddaert, 1783, Tabl. PI. Enlum., p. 52 (com base em 
"Hirondelle a ventre blanc de Cayenne" de Daubenton, PI. enlum. 456, 
fig. 2) ; Caiena. 

Placido de Castro: 1 9 , de Set. 14. 
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Familia TROGLODYTIDAE 

Helecdytes f-urdinus hypostictus (Gould). 

Campylorhynchus hypostictus Gould, 1855, Proc. Zool. Soc. Lond., XXIII, 
p. 68: Rio Ucayali (nordeste do Peru). 

Placido de Castro: 2$ $ , de Set. 13. 

Troglodyfes musculus clarus Berlepsch & Hartert. 

Troglodytes musculus clarus Berlepsch & Hartert, 1902, Nov. Zool., p. 8; 
Bartica Grove (Guiana Inglesa). 

Placido de Castro: 1 ^ , de Set. 13. 

*Leucolepis modulator modulator (d'Orbigny). 

Thryothorus modulator d'Orbigny, 1838, Voy. Amer. Merid., Oiseaux, 
p. 230; Yuracares (Bolivia). 

Rio Iquiri: 1 ^ , de Ag. 26. 

Comparado com 3 de Manacapuru e outros tantos do Rio Ju- 
nta, representantes respectivamente de Leucolepis modulatrix trans- 
fluvialis Todd e L. m. rufigularis (Des Murs), o 5 do Rio Iquiri de- 
les diverge fortemente pela plumagem quase de todo isenta de fer- 
rugem, excetuadas apenas a garganta e vizinha porgao do peito. As 
partes superiores apresentam colorido pardo uniforme ("Cinnamon 
Brown" de Ridgway), passando a pardo-arruivado ("Argus 
Brown") na fronte; as inferiores sao de um pardo arruivado mais 
claro ("Dresden Brown"), passando a ruivo ("Mikado Orange"?) 
na garganta. Estas caracteristicas nos parecem copiar muito de 
perto as descritas por Gyldenstolpe (Ark. f. Zool, Ser. 2, p. 277) 
em duas 9 $ do Igarape do Castanha (margem oriental do baixo 
Purus) e por ele determinadas como Leucolepis modulator modulator 
(d Orbigny), ra^a de que infelizmente nao possuimos exemplares 
topotipicos. 

Familia MI MI DAE 

*Donacobius africapiilus albo-vittatus Lafresnaye & d'Orbigny. 

Donacobius albo-vittatus Lafresnaye & d'Orbigny, 1837, Syn. Av., I, in 
Magaz. Zool, VIII, cl. 2, p. 19; Chiquitos (Bolivia). 

Rio Branco; 1 ^ , de Ag. 30. Medidas: asa 82, cauda 105, culmen 25 mm. 

A persistencia na idade adulta da lista superciliar branca, sem- 
pte presente nos individuos jovens da especie, e o caracter mais 
importante atribuido a D. atricapillus albo-vittatus Lafresn. & d'Or- 
bigny. No $ de Rio Branco, infelizmente imaturo, a referida lista 
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sc apresenta com grande evidencia, dando a impressao de que de- 
veria conservar-se distinta no passaro adulto, que a vista disso refe- 
rimos a ra^a boliviana, ate aqui nao registrada no Brasil. Nosso juizo 
tem a seu favor a distancia relativamente pequena entre o Rio Acre, 
em cuja margem demora Rio Branco, e o baixo Rio Beni, de onde 
Gyldenstolpe {Kungl. Sv. Vet. Akad. Handl., XXIII, 1945, p. 244) 
examinou varios exemplares adultos de D. a. albovittafus. 

Familia TVRDIDAE 

Turdus ignobilis debilis Hellmayr. 
Turdus ignobilis debilis Hellmayr, 1902, Journ. fiir Ornithol., L, p. 56: Rio 

Madeira (= Salto Teotonio, Natterer col.). 
Placido de Castro: 1 ^ ?, de Setembro. Medidas; asa 103, cauda 83, cul- 

men 16 mm. 

Hellmayr {Novit. Zoo/., XVII, 1910, p. 259), em oportuno co- 
mentario, enumerou com minucia as diferengas que separam 7. igno- 
bilis debilis Hellm. de seu muito semelhante 7. amaurochalinus Ca- 
banis, especie platino-brasilica, mas igualmente encontradi^a na por- 
^ao mais alta da bacia do Rio Madeira. Nesse confronto, de acordo 
com a nossa observa^ao, sao caracteristicas de 7. ignobilis debilis: 
a inferioridade das medidas (105 mm. de comprim. de asa, em vez 
de 110 mm, ou mais), a cor uniformemente escura do bico, a tona- 
lidade cinzenta quase pura do peito e dos flancos (em vez de toca- 
dos de ocre), a brancura quase imaculada da base da garganta. 

Turdus amaurochalinus Cabanis. 

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1851, Mus. Hein., I, p. 5; "Brasilien" 
(patria tipica Rio Grande do Sul, sugerida por Pinto, 1944, Catal. Av. 
Bras., 2.* pte., p. 370). 

Placido de Castro: 1 $ , de Set. 13. 

A inexistencia deste sabia em toda a Amazonia brasileira da 
relevo particular a sua ocorrencia no Rio Abuna. Todavia, convem 
lembrar ja havre Hellmayr {Novit. Zoologicae, XVIII, 1910, p. 17) 
consignado a presen^a da especie no Rio Preto, pequeno afluente 
do Gi-Parana (ou Machados), tambem pertencente a bacia do alto 
Madeira. 

Familia CYCLARHIDAE 

Cyciarhis gujanensis gujanensis (Gmelin). 
Tanagra gujanensis Gmelin, 1789, Syst. Nat., I, p. 893 (com base em "Verde- 

roux" de Buffon) ; Guiana Francesa. 
Placido de Castro: 2 $ $ , de Set. 10 e 13. 
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Familia VIREONIDAE 

Vireo yirescens solimoeensis Todd. 

Vireo caucae solimoensis Todd, 1931, Auk XLVIII, p. 412; Sao Paulo de 
Olivenga (Rio Solimoes, marg. direita). 

Rio Iquiri: 1 $ juv., de Ag. 30; I sexo?, de Ag. 28. 

*Hyiophilus thoracicus griseiventris Berlepsch & Hartert. 

Hylophilus thoracicus griseiventris Berlepsch & Hartert, 1902, Novit. Zool., 
IX, p. 11; Suapure (Rio Caura, Venezuela). 

Placido de Castro: I $ , de Set. 12. 

Desta raga amazonico-guianense e o primeiro exemplar que 
entra para as colegoes do Dept. de Zoologia. 

Familia THRAUPIDAE 

Tanagra chrysopasta chrysopasta (Sclater & Salvin). 

Euphonia chrysopasta Sclater & Salvin, 1869, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 438, 
pi. 30, figs. I e 2: Rio Ucayali (Peru). 

Rio Iquiri; I $ , de Ag. 26. 

Tangara chilensis chilensis (Vigors). 

Agla'ia chilensis Vigors, 1832, Proc. Comm. Sci. Corr. Zool. Soc. Lond., II, 
p. 3; Bolivia, indicada em substituicao, por Hellmayr. 

Rio Iquiri: 1 ^ , de Set. 5. 

Tangara schranlkii (Spix). 
Tanagra schrankii Spix, 1825, Av. Spec. Nov. Bras., II, p. 38, tab. 51, fig. 1 

( 3 ) e 2 ( 9 ) ; Tabatinga, marg. esquerda do alto Solimoes, por indica- 
cao de Hellmayr. 

Rio Iquiri: 1 ^ , de Ag. 30. 
Placido de Castro; 1 ^ , de Set. 14. 

Tangara nigro-cinct-a nigro-cincta (Bonaparte). 
Aglaia nigro-cincta Bonaparte, 1838, Proc. Zool. Soc. Lond., V, "1837" 

p. 121 : "that portion of Brazil bordering on Peru". 
Rio Iquiri: I ^ , de Set. 2. 

Este exemplar difere de urn 3 adulto de Jauarete (Rio Uaupes) 
pela tonalidade francamente violacea do azul da cabe^a e pela au- 
sencia de qualquer cambiante de verde no azul do uropigio, O ma- 
terial e todavia demasiado escasso para aquilatar-se do significado 
destas discrepancias. & 
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Thraupis yirens medianus Zimmer. 

Thraupis episcopus mediana Zimmer, 1944, Amer. Mus. Novit., N.9 1262, 
p. 10: Manaus (marg. direita da boca do Rio Negro). 

Rio Branco: 1 $ ad., de Ag. 23. Medidas; asa 88, cauda 63, culmen 13 mm. 
Placido de Castro: 1 $ ad., de Set. 14 e 1 $ subad., de Set. 13; 1 ^ imat. e 

I $ juv. de Set. 13. 

A separagao, por Zimmer, das populagoes brasileiras distribui- 
das ao norte e ao sul do medio curso do Rio Amazonas, como raca 
geografica interposta a T. virens virens (Linn.), do baixo Amazonas, 
e T. virens coelestis (Spix), do alto Solimoes, assenta em base emi- 
nentemente objetiva. Nao a comprometem as dificuldades que 
amiude se apresentam na determina^ao de exemplos isola- 
dos, em consequencia da insensivel transigao que entre si fa- 
zem as diferentes subespecies, e das profundas transformagoes que 
a idade acarreta ao colorido da plumagem, obrigando a deixar 
fora de considera^ao os exemplares que nao tenham alcangado 
completa maturidade. Tratando-se de forma rigorosamente in- 
termediaria, em T. virens medianus as ombreiras nao tern nem a 
extensao nem a alvura imaculada das de T. v. coelestis ra^a legiti- 
mamente representadas nas colegoes do Departamento de Zoologia 
por numerosos exemplares do alto Rio Jurua (Joao Pessoa) e Rio 
Eiru (Sta. Cruz); mas estao igualmente longe de apresentar a to- 
nalidade francamente anilada peculiar a T. v. virens, de que temos 
especimes da por^ao mais baixa do Amazbnas (Macapa, Rio To- 
cantins, Rio Pracupi), distrito de Belem (Murutucu) e norte do Ma- 
ranhao )Primeira Cruz). Em T. v. medianus, ao contrario de T. v. 
virens, as grandes coberteiras superiores das asas sao via de regra, 
mais ou menos manchadas de branco, sem todavia formarem na asa 
uma faixa transversal distinta, como em T. v. coelestis. Aceitas estas 
caracteristicas para as tres ragas brasileiras que reconhecemos na 
especie, acha-se T. v. medianus representado nas cole^oes utiliza- 
das neste estudo por exemplares do Rio Uaupes (Jauarete), baixo 
Solimoes (Manacapuru), baixo Amazonas (Itacoatiara, Igarape 
Boiu9U, Parintins), Rio Tapajos (Santarem, Piquiatuba, Caxirica- 
tuba). Comparados com estes, preliminarmente afastados os indivi- 
duos jovens e imaturos, os de Rio Branco e Placido de Castro nao 
mostra menhuma diferenga apreciavel, justificando sejam referidas 
a ra^a medianus as populates do alto Purus e vizinhos afluentes do 
alto Madeira, Na $ de Rio Branco, localidade da margem esquerda 
do Rio Acre, e portanto muito mais ocidental do que Placido de 
Castro, embora o resto da plumagem copie a do adulto da mesma 
procedencia, a nodoa branca umeral acha-se apenas esbo^ada, 
lembrando as caracteristicas atribuidas a T. e. boliviana Bond 
Schauensee. No $ jovem estas discrepancias sao ainda mais acen- 
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tuadas, dando a plumagem aparencia muito semelhante a de 
T. sayaca, especie cujo parentesco com T. virens tem mais de uma 
vez criado situa^ao embara^sa para o ornitologista, i1) e e de tal 
modo estreito que nao sera para admirar se convencione amanha 
trata-las conio simples subespecies. Assim, ao transferir a raca 
boliviana do grupo virens para o grupo sayaca, tera Gyldenstolpe 
(Kungl. Sv. Vet. Akad. Handl., XXIII, 1945, p. 273) apenas se 
antecipado nesta via (1). 

Thraupis palmarum melanoptera (Sclater). 

Tanagra melanoptera Sclater, 1857, Proc. Zool. Soc. Lond., "1856", p. 235: 
leste do Peru. 

Rio Iquiri: 1 9 , de Set. 2. 
Placido de Castro: 3 ^ 5 , de Set. 9 e 10; 2 9 9 , de Set. 10. 

Ramphocelus carbc connecfens Berlepsch & Stolzmann. 

Rhamphocelus jacapa connectens Berlepsch & Stolzmann, 18%, Proc. Zool. 
Soc. Lond., p. 344: La Merced (Chachamayo, Peru). 

Rio Branco: 1 ^ juv. e 2 9 9 ad, de Ag. 23. 
Placido de Castro: b $ $ ad, de Set. 9, 11 e 13; 1 9 , de Set. 14. 

Os $ $ adultos deste lote procedem todos do Rio Abuna, aflu- 
ente ocidental do alto Madeira e, em que pese o parecer de Gyldens- 
tolpe {Kungl. Sv. Vet. Akad. Handl., XXII, 1945, p. 314), nao me- 
recem ao nosso ver ser separados dos do alto Jurua, representados 
por numerosos individuos de Joao Pessoa. E verdade que o obser- 
vador demasiado meticuloso seria possivel reconhecer nos de Placido- 
de Castro uma tonalidade menos viva, mais sombria, no vermelho 
da garganta e do peito; mas, convindo nos riscos de concluir das 
amostras em maos, temos que seria, em qualquer hipotese, desvan- 
tajoso considera-Ios como formas diferentes, do ponto de vista se 
nao da sistematica, pelo menos da nomenclatura. Indo mais longe, 
em se tratando de populates nitidamente intermediarias, e a vista 
da coincidencia de suas caracteristicas essenciais com as de R. c. 
connectens, ra^a este-peruana de que infelizmente nao possuimos 
exemplares topotipicos, acreditamos devam todos ser atribuidos a 
esta ultima, sem prejuizo das diferen^as gradativas necessariamente 
observaveis em cada popula^ao abrangida na area da subespecie. 
Neste caso particular, com 0 nosso ponto de vista possivelmente nao 
concordarao ornitologistas mais avesados a fragmentar ate o ultimo 

Thraupis ^ ^ ^ ^ »• l3)' a ^ 
C) Sobre o tema encontram-se nos autores e emeciaWnt* ^ 

(Co/,,/. Birds of Americas, p,e. IX, 1936, p. 206, note I) lm,ites notes sSva^ 
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limite a velha especie lineana; todavia, sob pena de conduzir-se a 
moderna sistematica a confusao capaz de levar ao caos a propria 
nomenclatura, afigura-se-nos preferivel, neste terreno, pecar mais 
vezes pela falta do que pelo excesso. 

O estudo de todas as popula^oes brasileiras consideradas em 
globo, posto que para tanto se dispuzesse de material, daria certa- 
mente lugar as mais interessantes conclusoes. Antecipando-nos a 
essa tarefa que na presente oportunidade nao caberia ser tentada, 
queremos chamar a atengao para a amplitude das variagoes obser- 
vadas nas popula^oes pertencentes geograficamente a #, c. centralis, 
raga seguramente muito parecida com R. c. connetens, mas que dela 
e de R. c. carbo se diferencia logo pelas medidas em media mais 
avantajadas. A titulo de exemplo, referiremos que alguns $ $ adul- 
tos dos que temos dos Rios Doce e Piracicaba (Estado de Minas 
Gerais) se destacam pela extensao desusada do escudo peitoral 
vermelho, o qual invade o ventre, tal como e regra nas aves do baixo 
Amazonas. 

Ramphocelus carbo carbo 

$ $ 9 ? 
asa cauda cuhnen asa cauda culmen 

16.990 - Manacapuru (Rio Solimoes, 
norte)  

16.987 - Manacapuru (Rio Solimoes, 
norte)  

23.051 - Pataua (R. Amazonas, norte) 
19.682 - Igarape Boiucu (R. Amazo- 

nas, norte)  
10.918 - Parintins (Rio Amazonas, 

sul)  
14.589 - Santarem (boca do Tapajos) 
6.688 - Primeira Cruz (norte do Ma- 

ranhao)   
16.992 - Taracua (Rio Negro) . 
16.991 - Manacapur i   
23.052 - Itacoatiaria (Rio Amaz., nor- 

te)   
14.588 - Santarem  
7.173 - Miritiba (norte do Maranhao) 

79 75 14 

78 76 16 
80 79 15 

84 80 14 

78 73 15 
80 78 14 

81 75 14 

75 73 15 
74 69 14 
79 75 13 

72 71 13 
70 65 13 

Ramphocelus carbo connectens 

19.677 - Joao Pessoa (alto Jurua) . . 82 78 15 
19.674- " " " " . . 75 74 14 
19.542- " " " " . . 78 76 14 
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23.004-  77 75 14 
23.003 - " 76 75 14 
19.676-   75 72 14 
23.020-Santa Cruz (Rio Eiru) . 73 73 14 
3.740-Rio Jurua  70 70 13 

35.839-Rio Abuna (alto Madeira) . 81 78 14 
35,837 - - . " 80 76 15 
35.841- " 79 79 14 
35.840- " 75 75 15 
35.834 - Rio Branco (alto Purus) . 76 76 13 
35.835 - Rio Branco (alto Purus) . 74 75 13 
35.842 - Rio Abuna  76 77 14 
17.368-Coxim (Mato Grosso) 87 87 15 
18.353 - Salobra (Mato Grosso) . 87 89 — 
18.438 - Faz. Viramao (Mato Grosso) 86 82 15 
26.554-Rio Verde (Goias) 89 86 15 
24.661 - Rio Parana (S. Paulo) 86 86 16 
31.261 - Rio Paranapanema (S. Paulo) 86 87 15 

5.751 - Rio Feio (S. Paulo) . . . 87 87 14 
26.594-Rio Piracicaba (M. Gerais) 85 84 15 
26.595- " 90 89 16 
30.745 - Rio Cuiaba (Mato Grosso) . 83 80 15 
17.369-Coxim (Mato Grosso) 83 85 16 
18.440-Faz. Viramao (Mato Grosso) 84 83 15 
20.238 - Rio Parana (Mato Grosso) . 83 82 13 
15.183 - Jaragua (Goias) .... 84 83 14 
15.185 - Inhumas (Goias) .... 83 84 15 
27.662 - Rio Parana (S. Paulo) . 83 89 15 

1.136 - Jaboticabal (S. Paulo) 85 85 15 
26.596 - Rio Piracicaba (Minas Gerais) 86 85 15 

Tachyphonus cristatus madeirae Hellmayr. 

Tachyphonus cristatus madeirae Hellmayr, 1910, Novit. Zool., XVII, p. 277: 
Calama (marg. direita do Rio Madeira). 

Rio Iquiri: 1 5 , de Set. 7. 

Tachyphonus luctuosus luctuosus Lafresneye & D'Orbigny. 

Tachyphonus luctuosus Lafresnaye & D'Orbigny, 1837, Syn. Av., I, em 
Magaz. Zool., VII, cl. 2, p. 29; Guarayos (Bolivia). 

Placido de Castro: 1 $ , de Set. 12. 
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HemiHiraupis guira guira (Linne). 

Motacilla guira Linne, Syst. Nat., I, p. 335 (bas. em "Guira-guacuberaba" 
de Marcgrave) : Pernambuco, patria tipica adotada). 

Placido de Castro: 1 $ , de Set. 16. 

Tratando-se embora de uma 9, dtjvida nao temos em referi-la 
a forma tipica da especie. Nao obstante, nos dois 5 ^ do alto Jurua 
alhures (Pinto, Catal. Av. Bras., II, p. 533, 1944) tidos como de 
H. g. nigrigula (Bodd.) o amarelo dos lados do pescogo estende-se 
muito para diante, quase contornando a nodoa preta gular. 

Cisscpis leveriana ieyeriaana (Gmelin). 

Lcmius leverianus Gmelin, Syst. Nat., I, p. 302, 1788: Caiena por indicacao 
de Berlepsch & Hartert. 

Rio Iquiri: 1 ^ , de Set. 6. 
Placido de Castro: I 9 , de Set. 13. 

Estes exemplares, como demonstra a tabela abaixo, apresen- 
tam medidas sensivelmente superiores as de uma 9 do Rio Jurua e 
urn $ de Merida, os unicos exemplares da forma tipica ate entao 
existentes no Departamento de Zoologia; sao porem menores do que 
os de C. leveriana major, ra^a este-brasileira de que possuimos abun- 
dante representa9ao, Duvida nao ha, contudo, de que as aves do 
Acre perten^am, como as do alto Jurua, a forma tipica da especie, 
cuja caracteristica mais importante esta no dorso quase inteiramente 
branco, nao ultrapassando o azul da cabe^a a regiao do manto. 

MEDIDAS (em millmetros) 

Cissopis leveriana leveriana 

$ $ 9 9 

1.334 -Merida (Venezuela) 
18.087 - Joao Pessoa (Rio Jurua) . 
35.847 - Rio Iquiri (alto Purus) . 
35.846 - Rio Abuna (alto Madeira) . 

asa cauda asa cauda 
104 135 

106 136 
117 158 

112 145 

Cissopis leveriana major 

15.189 - Inhumas (Goias, sul) ...... 
15.190-Inhumas (Goias, sul)  
15.188-Rio das Almas (Goias) . . . . 
26.245 - S. Jose da Lagoa (Minas Gerais) . 
26.236 - Rio Piracicaba (Minas Gerais) . 

120 170 
120 173 

116 165 
108 163 
110 154 
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26.240- " " " " ... 118 167 
26.237- " " " " . . . 112 169 
11.552 - Glicerio (Sao Paulo) 120 172 
26.249-Lins (Sao Paulo) 119 166 
26.248 - Lins (Sao Paulo)  115 145 
12.503 - Valparaizo (Sao Paulo) 118 163 
29.411-Rio Paranapanema (Sao Paulo) . . 120 165 
10.982 - Cubatao (Sao Paulo) 117 160 
24.416 - Juquia (Sao Paulo)  106 149 
15.192 - Cananeia (Sao Paulo)  113 161 
^4.234 - Itatiaia (Rio de Janeiro) ..... 120 170 
34.235 - Itatiaia (Rio de Janeiro) 120 178 
28.362-Rio S. Jose (Esp. Santo)  110 152 

Familia ICTERIDAE 

Gymnostinops yuracares yuracares (Lafresnaye & d'Orbigny). 

Cassicus yuracares Lafresnaye & D'Orbigny, 1838, Syn. Av., em Magaz. 
Zool., VIII, cl. 2, p. 2: Yuracares (Bolivia). 

Rio Iquiri: 2 $ $ , de Ag. 27. 
Placido de Castro: 1 ^ , de Set. 13. 

Ostinops decumanus maculosus Chapman. 

Ostinops decumanus maculosus Chapman, 1920, Proc. Biol. Soc. Wash., 
XXXIII, p. 26: Yungas (Bolivia). 

Rio Iquiri: 2 $ ^ , de Ag. 27 e. 30] 1 $ , de Ag. 28. 

As $ $ apresentam no peito e nas costas algumas raras penas 
parcialmente amarelas; o $, pelo contrario nao mostra qualquer 
vesti'gio deste caracter racial, alias muito pouco evidente em quase 
todas as popula^oes brasileiras da especie. 

Cacicus cela cela (Linne). 

Parus cela Linne, 1758, Syst. Nat., I, p. 191 : "in Indii" (patria tipica Suri- 
nam, indicada por Hellmayr). 

Rio Iquiri: 2 $ 5 > ^ 26 e 31. 

Psomocolax oryzivorus oryzivorus (Gmelin). 

Oriolus oryzivorus Gmelin, 1788, Syst. Nat., I, p. 386: Caiena. 
Placido de Castro: 1 ^ , de Set. 14; 1 $ , de Set. 10. 
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Leistes militaris militaris (Linne). 

Emberiza militaris Linne, 1758, Syst. Nat., I, p. 178; "in America, Asia" 
(patria tipica Surinam, indicada por Berlepsch & Hartert). 

Rio Branco: 4 ^ 5 > tie At. 30 e Set. 6; 4 $ $ , de Ag. 30 e Set. 6. 

Familia FRINGILLIDAE 

Saltator maximus maximus (P. L. S. Muller). 

Tanagra maxima P.L.S. Muller, 1776, Natur-Syst., Supplem., p. 159: Caiena 
(Guiana Francesa). 

Placido de Castro: 1 $ , de Set. 11. 

Saltator coerulescens azarae d'Orbigny. 

Saltator azarae d'Orbigny, 1839, Voy. Amer, Merid., Ois., p. 287, parte: 
Moxos (Bolivia). 

Placido de Castro: 1 ^ , de Set: 11 ; 2 $ 9 , de Set. 13 e 14. 

Paroaria gularis gularis (Linne). 

Tanagra gularis Linne, 1766, Syst. Nat., ed. 12.*, I, p. 316: "Amerique" 
(Caiena, patria tipica, por sugestao de Berlepsch). 

Rio Branco: 2 $ ^ , de Ag. 23. 
Placido de Castro: 5 ^ ^ , de Set. 9, 12 e 13. 

Estes exemplares, tanto nos caracteres de plumagem, como, e 
particularmente, na quantidade de preto a volta dos olhos, combi- 
nam com os do alto Jurua e localidades outras do Amazonas. Nos 
$ $ adultos as medidas de asa oscilam entre 80 e 88 mm, as da 
cauda entre 67 e 75 mm, o que prova a latitude das varia^oes neste 
particular e a aparente impraticabilidade de utilizar este caracter 
na separa^ao das popula^des do norte da Bolivia batisadas como 
P. gularis cervicalis Sclater, de que alias nao conhecemos amostras. 

(?)Sporophila caeruiescens caerulescens (Vieillot). 

Pyrrhula caerulescens Vieillot, 1817, Tabl. Enc. Metb., Orn., p. 1023; 
"Bresil". 

Placido de Castro: 1 <$ , de Set. 14. 

Em se tratando e urn unico exemplar, nao e possivel determi- 
nar-lhe com plena seguran^a a subespecie, sabendo-se que uma 
raga particular foi descrita por Gyldenstolpe (Arq. f. Zool, XXXIII, 
1941, p. 3) no norte da Bolivia (Yungas de la Paz) sob a denomi- 
nagao de S. c. yungae. 
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Sporophila castaneiventris Cabanis. 

Sporophila castaneiventris Cabanis, 1849, em Schomburgk, Reise Brit. Guia- 
na, III, p. 679: Cumaka (Guiana Inglesa). 

Rio Branco: " $ juv." (?), de Ag. 23. Medidas: asa 50 mm, cauda 40 mm, 
culmen 8 mm. 

Ainda que se admita, com Gyldenstolpe (Kungl. Sv. Vet. Akad. 
Handl., XXII, 1945, p. 326), a separabilidade das aves do baixo 
Amazonas, sob S. c. rostrata Todd {Proc. Biol. Soc. Wash., XXXV, 
1922, p. 91 — Santarem), nao nos parece posslvel separar da forma 
tlpica o exemplar presente, que esta rotulado como " $ juv.", mas 
tudo leva a crer seja uma $ adulta. O assunto foi abordado ha anos 
por Pinto (Rev. Mas. Paul., XXIII, 1937, pp. 535 e 599) e nao com- 
porta no momento mais longa discussao. 

*Myospiza aurifrons meridionalis Todd. 

Myospiza aurifrons meridionalis Todd, 1920, Proc. Biol. Soc. Wash., 33, 
p. 71 ; Rio Surutu (leste da Bolivia). 

Rio Iquiri: 1 ^ , de Set. 1. 
Placido de Castro: 1 5 e 1 ^ juv., de Set. 9 e 11. 

Comparados com os da margem septentrional do Amazonas os 
dois $ $ adultos trazidos do Acre tern de comum com alguns do 
alto Jurua (Joao Pessoa) apresenterem maior quantidade de amare- 
lo nos supercilios e nos loros, banho visivel de amarelo no pileo e 
no dorso, e garganta mais clara. Nao nos e possivel saber, porem 
ate que ponto estas diferengas os aproximam das aves este-bolivia- 
nas, que a Todd (Proc. Biol. Soc. Wash., XXXIII, 1920, p. 71) 
pareceram merecedoras de separa^ao como ra?a particular, sob a 
denominagao de M. a. meridionalis. 
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Ernesto Marcus 

O relatorio seguinte abrange 15 novas especies do mar e da 
agua salobra, colecionadas e estudadas por minha Esposa Excelen- 
tissima Senhora D. Eveline du Bois-Reymond Marcus e por mim, 
principalmente em 1952. Agradecemos ao Conselho Nacional de 
Pesquisas (Rio de Janeiro) o auxilio as nossas excursoes e a nossa 
estimada Colaboradora, Dra. D. Diva Diniz Correa, a revisao lin- 
guistica do manuscrito. 

INDICE DAS ESPfiCIES TRATADAS 

Haploposthia albiventer, sp. n. Polycystis felis, sp. n. 
Pseudaphanostoma divae Marc. Austrorhynchus ehxus, sp. n. 
Mecynostomum daenum, sp. n. Utsurus evehnae, g. n., sp. n. 
Paraphanostorna etium, sp. n. Oneppus lacus, sp. n. 
Otocelis dichona, sp. n. Plagiostomum remanei, sp. n. 
Macrostonium p ho cur tun, sp. n. Vannuccia talea, sp. n. 
Pogaina Ufa, g. n., sp. n. Minona tridens, sp. n. 
Nygulgus evelinae, g. n., sp. n. Callioplana evelinae, sp. n. 

Com as especies enumeradas chegamos a 292 Turbelarios ve- 
rificados por nos, no Brasil centro-meridional. Destes, 177 sao ma- 
rinhos, 115 continentais, a saber, 81 limnicos e 34 terrestres. No- 
meadamente a ultima categoria esta ainda muito longe do seu in- 
ventario completo. Ja em 1952 mostramos que a Turbelariofauna 
tropical nao e pobre, como se pensava ate ha pouco tempo (Marcus 
1952, p. 6-7). A preferencia dos Polycladida pelas aguas quentes 
(Bresslau 1933, p. 239-41) evidencia-se novamente na monografia 

(U Os precedentes numeros da serie vinham sucessivamente a lume em: 
A rn Mus Paranaense v. 4 (1944), Comm. Zool. Mus. Montevideo v. 1 (1945), 
Bol Fac Fil S Paulo Zoologia n." 10 (1945), n." 11 (1946), n." 12 (1947), n.9 13 
(1948), n.9 14 (1949), n.9 15 (1950), n.9 16 (1951), n.9 17 (1952). 
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dos Policladidos da costa pacifica norte-americana. Quasi 69% da 
fauna total ocorrem somente na zona relativamente estreita de agua 
quente da costa mencionada (Hyman 1953, p. 388). 0 numero total 
de 46 especies termofilas entre os Polycladida pacificos norte- 
americanos corresponde as nossas 47 atlanticas do literal do Esta- 
do de Sao Paulo. 

ACOELA 

OPISTHANDROPORA — ABURSALIA 

Hapioposthia albiventer, spec. nov. (Fig. 1-5) 

Os vermes viventes medem ca. de 1 mm. de comprimento; os 
cortes, a metade. Anteriormente sao mais arredondados, posterior- 
mente mais cuspidatos e achatados no ventre. A cor da grande maio- 
ria dos animais recem-capturados e de marfim, havendo poucos ro- 
saceos, vermelhos, vermelhos escuros, quasi pretos. Mantidos no 
aquario, os vermes claros escurecem sucessivamente dentro de pou- 
cas boras e nao voltam ao estado claro, mesmo mantidos no escuro 
durante 24 boras. Tambem fixados em alcool, os vermes tornam-se 
escuros. Acontece isto instantaneamente, quando material fixado 
com "Susa" entra em "Lugol". A cor escura e definitiva, insoluvel. 
Resiste a todos os liquidos de branqueamento e descoragao. Locali- 
za-se nos rabditos do epicicio (n) e nas celulas rabditogenas do 
ectocicio (p), dificultando a analise destas camadas. 

Tambem os vermes viventes de Paraproporus tinctus Marcus 
(1952, p. 8) tornam-se escuros sob a influencia da luz e os fixados 
escurecem nos liquidos de conservagao. 

A altura do epicicio (n) e de 12 micra, na regiao anterior, e de 
10 na posterior. Da-se o contrario e muito mais acentuadamente, em 
H. rubra e H. viridis (An der Lan 1936a, p. 293). Os cilios sao den- 
sos e de ca. de 4 micra, ao comprido. Os nucleos do epicicio sao, 
na sua maioria, aprofundados; alguns permanecem dentro do epite- 
lio. O diametro dos nucleos das celulas somaticas da especie atual 
e de 4-7 micra. Os territorios das celulas epiciciais demarcam-se, 
pois nos limites inter-celulares nao ha rabditos e o numero destes 
ultimos varia nas diversas celulas, destarte, diferentemente coradas 
nos cortes. Da musculatura cutanea, as fibras avulsas longitudinais 
(m) reconhecem-se melhor que as anelares, muito tenues. 

O ectocicio (k) e grosso, alcan^ando ate 30 micra de diametro. 
Compoe-se, principalmente, de inumeros tubos compridos (p), cheios 
de corpusculos acastanhados semelhantes a pirenoides. Presumi- 
velmente estes tubos sao as glandulas rabditogenas. Glandulas 
cutaneas cianofilas (q) sao escassamente desenvolvidas. As glan- 
dulas basofilas (g), cuja reuniao forma o orgao frontal (f), locali- 
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zam-se entre ectocicio e endocicio (i). Para tras, estendem-se ate 
ao nivel da boca (b). 

0 endocicio (i), atravessado por musculos dorso-ventrais (v), 
e pobre em nucleos, frouxo e contem Diatomaceas (d). A boca (b) 

d if 
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Haploposthia albiventer, sp. n. 
Fig. i - Verme vivente, vista dor,Sal; Fig. 2 - Verme vivente, vista lateral; Fig. 3 - Corte 
mediano, combinado; Fig. 4 Corte horizontal da regiao posterior; Fig. s - Corte do penis, 
a: atrio masculine; b: boca; c: cerebro; d: Diatomacea; e: estatocisto; f: orgao frontal; 
g; glandula pertencente ao orgao frontal; i: endocicio; k- ectocicio; m; musculos cutaneos 
longitudinals; n: epicicio; o; ovario (impar) ; p: celulas rabditogenas; q: glandulas cutaneas; 
r: glandulas atrio-peniais; s: vesicula seminal; t: testiculo (impar ou par); u: poro masculine; 

v: musculos dorso-ventrais; x: roseta cuticular do penis. 
sitpa-se, aproximadaraente, no fim do primeiro quarto do compri- 
mento do corpo, p. e., a distancia de 0,12 mm. do bordo anterior 
num corte de 0,45 mm., ao comprido. A comunicagao com o endoci- 
cio encontra-se no fundo de uma profunda reentrancia do epicicio, 
na parede caudal da mesma. Neste ponto, a musculatura cutanea 
anelar forma dois esfincteres. 
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O cerebro (c) compoe-se de celulas ganglionares pouco nu- 
merosas, difusas e entais as celulas rabdiotogenas (p). O neuro- 
pilema no epicicio sobreposto corresponde, evidentemente, ao plexo 
nervoso frontal de H. brunea An der Lan (1936a, p. 304-5; West- 
blad 1945, p. 18; 1949, p. 22). As celulas cerebrals nao circundam 
o estatocisto (e) e, por isso, reconhecem-se bem os musculos sus- 
tentadores do orgao estatico. 

O ovario (o) e Impar, ventral, e mostra celulas foliculares entre 
os ovocitos em crescimento. Estas faltam ao redor do maior ovo- 
cito, de diametro maximo de 0,12 mm. Este ovocito, ja inseminado 
e provide de casca, permite contar os cromosomas (2n =16). Pe- 
quena acumula^ao de espermios observa-se, as vezes, atras do ovo- 
cito mais crescido. 

A gonada masculina (t) e dorsal e anterior ao ovario. Ha 
especimes com dois testiculos dorso-laterais e outros nos quais so- 
mente urn e desenvolvido. O poro masculine (u), terminal, e o ori- 
ficio do atrio (a), um tubo ciliado, de aproximadamente 44 micra, 
ao comprido, e diametro de 15 micra. A musculatura atrial repete 
a disposigao cutanea, como nas outras especies do genero (West- 
blad 1945, p. 24), com excep^ao de H. rubra (An der Lan 1936a, 
t. 3). As fibras anelares de H. albiventer sao bem mais fortes no 
atrio que na pele. A vesicula seminal (s), de diametro de 25 micra, 
aproximadamente, contem espermatozoides compridos e finos, cujas 
cabegas paralelamente dispostas se situam entalmente; as caudas, 
para fora. A vesicula abre-se no atrio por meio de um cone curto, 
o penis, que termina com uma roseta (x) formada por 16 pontas 
cuticulares. Ao nivel do penis e na metade ental do atrio desembo- 
cam glandulas (r). A copulagao deve realizar-se por extroversao 
do atrio, a bainha do penis da terminologia de An der Lan (1936a, 
p. 311). 

Ocorrencia: Ilha de Sao Sebastiao, na areia grossa com detrito 
e tufos de algas (Padina), habitada por Amphioxas e Polygordius, 
imediatamente abaixo da zona das mares regulares. Ca. de 30 exem- 
plares em novembro de 1952 e inumeros em junho de 1953. 

Discussdo de Haploposthia albiventer 

A nova especie distingue-se de H. brunea An der Lan (1936a, f. 
3), o tipo do genero (ibid., p. 321), pela separagao das gonadas mas- 
culina e feminina. Tambem em H. rubra (ibid., f. 6, p. 323; West- 
blad 1945, p. 2, 20, 48) e H. microphoca Marcus (1950, p. 6) ine- 
xistem testiculos e ovarios, pois espermatogonias e ovogonias mis- 
turam-se difusamente. O ovario impar distingue H. albiventer de 
H. viridis (An der Lan 1936a, f. 12, p. 324; Westblad 1945, p. 2, 
21, 48). Separa^ao dos sexos caracteriza H. rubropunctata West- 
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blad (1945, p. 10, 21, 47), uma das poucas especies dioicas (gono- 
con'sticas) dos Acoela, 

H. monogonophora Westblad (1946, p. 3, 37) e monoica (her- 
maphrodita) e possue gonadas separadas, impares, como ocorrem 
na nova especie, mas o ectocicio da especie escandinava e vacuoli- 
zado; a sua boca indistinta localiza-se no meio do ventre e inexis- 
tem yesfcula seminal e penis. Por outro lado, o atrio masculino e 
provido de orgaos estimuladores ao longo do sen comprimento in- 
teiro, ausentes em H. albiventer. 

PROANDROPORA — ABURSALIA 

Pseudaphanostoma divae Marc. 

Esta especie, ate agora somente conhecida de uma praia de 
Ubatuba (Marcus 1952, p. 13), onde foi encontrada juntamente 
com Itaspis evelinae Marc, e Ototyphlonemertes brevis Correa, ,ve- 
rificamos, em novembro de 1952, tambem na areia grossa da zona 
das Otoplanidae e Ototyphlonemertidae no literal superior da ilha 
de Sao Sebastiao, i. e, ca. de 60 km, ao sudoeste da primeira lo- 
calidade. 

PROANDROPORA — BURSALIA 

Mecynostoma daenum, spec. nov. (Fig. 6-9) 

O comprimento dos vermes viventes e de 0,5 mm.; o dos con- 
servados, de 0,3 mm., aproximadamente. As extremidades anterior 
e posterior sao obtusamente arredondadas (Fig. 6); o lado ven- 
tral e achatado (Fig, 7, 8). A largura e de ca. de 0,1 mm. Enquanto 
vivos, os animais sao fracamente amarelos, e vacuolos laterals (v) 
destacam-se entre ectocicio e endocicio. O movimento e uniforme, 
sem pulos e sem enrolamento ventral. 

Os nucleos epiciciais da metade anterior sao aprofundados; 
alguns da posterior, normais. O comprimento dos cilios (2,5 micra) 
iguala a altura do epicicio. As fibras anelares da musculatura cuta- 
nea sao numerosas e muito tenues; as longitudinais mais escassas 
e grossas. O diametro dos nucleos do ectocicio e de 2,5-3 micra. 
As glandulas frontais (f) sao fortemente desenvolvidas e desembo- 
cam como orgao frontal concentrado. A secregao cianofila, ligada 
ao orgao frontal, reconhece-se longamente para tras, nos vacuo- 
los entre ectocicio e endocicio. As glandulas cutaneas restantes sao 
raras, esparsas e pouco pronunciadas quanto a sua colora^ao, des- 
tacando-se apenas algumas cianofilas entre a boca (a) e o poro 
feminino (q). 

O endocicio (i) e frouxo e contem Diatomaceas engulidas (d). 
Delimitado pelos vacuolos (v), o endocicio passa entre as zonas 
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germinativas das gonadas e os orgaos copuladores, A boca (a) e 
uma pequena depressao caracterizada pela ausencia do ectocicio 
e a contiguidade correspondente de epicicio e endocicio. Glandulas 
especiais ou esfincter bucal inexistem neste Acelo fitofago, em opo- 
sigao a Convoluta henseni ou Amphiscolops carvalhoi, cuja boca 
apanha animais viventes. 

O cerebro (c) e do tipo anular, emite os nervos frontais sen- 
soriais e possue 4 ganglios dorsais superiores e 2 pequenos ven- 
trais. Dos liltimos saem os troncos nervosos ventrais (n.9 3 das 
figuras de Westblad 1949, f. 3, p. 24), Dos ganglios dorsais ex- 
ternos, que sao os maiores, originam-se os nervos laterais (n.9 2 
das figuras citadas); dos infernos e anteriores, os dorsais (n.0 1 de 
Westblad). O estatocisto (e) contem um nucleo; o estatolito igual- 
mente um. 

As zonas germinativas das gonadas situam-se imediatamente 
atras do cerebro, sendo as masculinas dorsais,' as femininas ven- 
trais. Os testiculos sao contiguos no meio do corpo, e deles par- 
tern dois tratos, nos quais as varias fases da espermatogenese se 
dispoem misturadas. Do nivel da boca para tras, os tratos sao 
constituidos somente por espermatozoides maduros que se concen- 
tram, pouco antes da extremidade caudal, na vesicula seminal, de 
epitelio nucleado. Da vesicula, os espermatozoides passam, atra- 
ves de um poro, ao canal genital masculino (u). Este e ocupado 
por bastonetes cuticulares (g), nitidamente produzidos pelas ce- 
lulas parietais do canal. Glandulas peniais (r), cuja secregao nao 
se tingiu, desembocam no canal masculino juntamente com a vesi- 
cula seminal. Os bastonetes convergem e formam uma papila coni- 
ca. Esta pro]eta-se no atrio masculino (h), pouco separado do ca- 
nal masculino. 0 gonoporo masculino (n) e ventral, subterminal. 

As celulas germinativas femininas (o) aumentam de tamanho 
para tras, nos dois cordoes ventro-laterais. O maior ovocito situa- 
se no meio do corpo, atras da boca. Celulas foliculares circundam 
os gametos crescidos, cujas divisoes de maturagao se realizam nesta 
regiao post-oral. Em um verme foi encontrado, no lugar indicado 
(Fig. 6), um embriao (m), em fase adiantada do seu desenvolvi- 
mento. Se o achado for confirmado, sera o segundo caso de vivi- 
paridade, nos Acoela, sendo Amphiscolops carvalhoi Marcus (1952, 
p. 17) o primeiro. 

Entre o ovocito (o) mais crescido (ou embriao) e o poro mas- 
culino (n) encontra-se o poro feminine (q). A estrutura do atrio 
feminino (w) e muito peculiar. A sua parede dobra-se de tal modo 
que constitue uma papila pendurada para dentro da cavidade 
atrial. No centro da papila, o lume do atrio conserva-se em forma 
de um tubo capilar. Este continua entalmente como lume vaginal, 
igualmente de calibre exiguo. A parede da vagina (p) e formada 
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por epitelio regular de celulas altas, com nucleos perifericos. A 
vagina conduz os espermios a bursa (b), que e distinta e possue 
parede nucleada. A ampola bursal dirige-se mais caudal que ros- 
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Mecynostomum daenum, sp. n. 
Fig. 6 - Vista dorsal de um verme vivente com embriao (m); Fig. 7 Corte mediano; Fig. 8 - 
Corte sagital do mesmo individuo; Fig. 9 ■ Corte mediano, combinado, da regiao posterior, 
a: boca; b; bursa seminal; c: cerebro; d: Diatomaceas engulidas, no endocicio; e; estatocisto; 
f: glandulas frontais; g: bastonetes cuticulares; h: atrio masculine; i: endocicio; k orgao 
copulador masculine; m: embriao; n: poro masculino; o: ovarios; p: vagina; q: poro femi- 
nino; r: glandulas peniais; s: vesicula seminal; t: testiculos; u: celulas parietais do canal 

genital masculino; v: vacuolos entre ectocicio e endocicio; w; atrio feminine. 

cuja fauna acompanhadora Mecynostomum daenum pertence, serao 
tralmente, afastando-se, destarte, algo da regiao do ovocito mais 
crescido. Palheta da bursa ou duto espermatico inexistem. 

Ocorrencia; Itanhaen, ca. de 50 kms. ao sudoeste de Santos, 
no lodo de um manguezal. Na descrigao de Nygulgus evelinae, a 
mencionadas as condi^oes da localidade do achado. Em maio de 
1952 obtivemos ca. de 20 exemplares. 
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Discussdo de Mecynostomum daenum 

Como a maioria das especies do genero, M. daenum pertence 
ao grupo com separa^ao dos orgaos copulatorios masculinos e fe- 
mininos (Marcus 1954). A vagina da nova especie e semelhante 
a de M. auritum f. flavescens ^Westblad 1946, f. 10 C), mas as 
dobras epiteliais do atrio feminino je os bastonetes peniais dis- 
iinguem daenum de todas as ou|ra^ especies do genero. O orgao 
copulador masculino aproxima a especie presente ao genero Para- 
phanostoma, cujo aprofundamento total dos nucleos epiciciais nao 
pode mais ser considerado como darater disjuntivo (Marcus, 1954). 
A disposicao dos musculos cutaneos, porem, caracteriza Parapha- 
nostoma e impossibilita incluir daenum neste genero. O penis de 
Convoluta karlingi Westblad (1946, p. 50), especie com palheta 
nitida da bursa, lembra o da especie aqui em mao^. 

Paraphanostoma etium, spec. nov. (Fig. 10-13) 

Vermes viventes alcangam de comprimento 2,5 mm. e de lar- 
gura, 0,4 mm. Sao dorso-ventralmente achatados, aproximando-se 
a forma de fita. As extremidades anterior e posterior sao cuspida- 
tas (Fig. 10). O comprimento maximo de animais conservados e de 
1,8 mm. Quando vivos sao brancos, com conteudo amarelo-esver- 
deado no endocicio. Olhos inexistem. Nadam tao rapidamente quao 
Otoplanidae do genero Kata. 

As medidas de urn especime conseryado e para (este fim esco- 
Ihido, devido ao seu achatamento pronunciado, sao: comprimento 
1,68 mm.; largura, 0,4 mm.; altura, 0,15 mm. Cilios, 5 micra; altura 
do epicicio, ca. de 2 micra; dos musculos longitudinais, 3 micra; dos 
musculos circulares, 2-3 micra. Nucleos, geralmente, 8 micra, ao 
comprido; os menores, 5 micra; os maiores, a saber, os das esper- 
matogonias (1), 12 micra. Diametro do estatocisto, 20 micra; dis- 
tancia do mesmo da ponta anterior, 0,2 mm.; a mesma da boca (b), 
0,6 mm.; nivel dos ovarios (o), de 0,4-1,0 mm.; poro feminino (v), 
ao nivel de 1,05 mm. da frente; o masculino (r), ao de 1,35 mm. 
Diametro maximo do maior ovocito, 0,18 mm.; o da bursa (u), 50 
micra; comprimento total do aparelho masculino, 0,3 mm., dos quais 
0,25 mm. cabem aos bastonetes (p). 

Os nucleos epiciciais (k) sao todos aprofundados. No total, os 
nucleos de P. etium nao sao tao escassos quao os de P. westbladi 
(Marcus 1950, p. 13). O epicicio (h) e extremamente fino, consis- 
tindo quasi somente nos granules basilares dos cilios. A sequen- 
cia dos musculos cutaneos corresponde a das outras especies do 
genero (Westblad 1942, p. 11; 1949, p. 19), cuja inversao das fi- 
bras longitudinais (m) e anelares (n) constitue o seu carater mais 
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saliente. Da musculatura parenquimatica notamos finas fibras dor- 
so-ventrais. 

Pequenas glandulas cianofilas (g) sao numerosas, tambem 
nas regides ventral e posterior. As glandulas frontais nao abun- 
dantes estendem-se ate ao nivel do cerebro e abrem-se juntas em 
area restrita. O ectocicio (k) confunde-se com o epitelio aprofun- 
dado do epicicio. 

O cerebro corresponde, por principio, ao de P. westbladi 
Marcus (1950, t. 3 f. 17). Alem do tronco transversal atras do 
estatocisto, descrito por Westblad (1942, p. 23), de onde partem 
os nervos para tras, existe ainda anel anterior. Corresponde a 
grande ponte nervosa transversal de P. crassum ("grosse, transver- 
sale Nervenbriicke"), e liga-se, nos dois lados, ao tronco. Entre 
outros nervos anteriores, pertencem ao anel tambem sensoriais, 
estes em comunicagao com celulas de Luther da ponta anterior. A 
capsula do estatocisto contem dois nucleos. 

O endocicio e granuloso, contem nucleos, vacuolos e corddes 
plasmaticos, mas nao restos definiveis de alimento (Westblad 1942, 
p. 22). O pedago de uma Diatomacea pode ter sido engulido ou 
provir de uma presa do Acelo. O endocicio estende-se para tras, 
no dorso, para alem do aparelho masculino. A boca (b) e provida 
de urn esfincter formado por fibras anelares. 

Os testiculos (I) sao laterais, comegam logo atras do cerebro 
e acabam atras do poro feminino. Cada um comp5e-se de varias 
series de foliculos. Estes conteem ainda espermiocitos no trecho 
atras da boca, mas depois notam-se tratos (t) de espermatozoides 
ao longo de vias do endocicio. Simulam dutos eferentes, pois coin- 
cidem com os retratores (rs) do aparelho masculino. Vindos dos 
dois lados, os espermios entram na vesicula seminal (s), de 50 
micra de diametro. A musculatura da vesicula mostra a concentra- 
gao ectal de fibras radiais (d) de P. macro post hium (Westblad 
1942, p. 33) e P. westbladi Marcus (1950, p. 14). Tambem o penis 
formado por bastonetes cutilares (p), circundado por secre^ao gra- 
nulosa eritrofila (f) e incluido na bainha penial ou atrio masculino, 
corresponde ao das especies indicadas. 0 orificio masculino (r) e 
pouco distinto (Westblad 1942, p. 34). Mais do que em P. westbladi 
Marcus (1950, t. 3 f. 18, q) prolonga-se o atrio alem do poro mas- 
culino para tras, formando um ceco curto (q). Na parede deste 
faltam os nucleos das celulas, em parte glandulares (a), que ocor- 
rem ao longo da bainha penial. 

Entre os testiculos comegam ventralmente os ovarios (o). Os 
ovocitos em crescimento, de ovoplasma cianofilo, com as suas ce- 
lulas foliculares (i), estendem-se ate a boca. Atras desta, reunem-se 
formando uma serie de 3-4 ovocitos maiores, tambem com celulas 
foliculares, e com vitelo eritrofilo. Como em P. macroposthium 
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(Steinb.), brachyposthium Westbl. e westbladi Marc., o nucleo dos 
ovocitos contem varios nucleolos. Atras do ovocito mais crescido 
notam-se acumula^oes (y) de espermatozoides ("extrabursale Sper- 
mienballe") no endocicio. A vagina ciliada possue um ceco caudal 
(c), que e bifurcado. Entalmente passa a bursa (u), cuja parede ven- 
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Paraphanostoma etium, sp. n. 
Fig. io Verme total; os 6rgaos desenhados segundo preparagao corada e diafanizada; 
Fig. ii - Corte horizontal, combinado, da regiao dos orgaos reprodutivos e copuladores; 
Fig. 12 Corte horizontal da mesma regiao; o centro com aumento maior; Fig. 13 - Recons- 

trugao do aparelho copulador femimno. 
a: glandulas do orgao copulador masculine; b: boca; c: ceco bifurcado da vagina; d: rmis' 
culos da vesicula seminal; e: estatocisto; f: secregao granulosa eritrofila; g: glandulas cuta 
neas; h: epicicio; i: celulas foliculares; j: ectocicio; k: niicleos do epicicio; 1: espermatogonias 
m: miisculos cutaneos longitudinais; n: miisculos cutaneos anelares; o: ovocitos; p: baste 
netes cuticulares peniais; pr: protactores do penis; q: extremidade caudal do atrio mas 
culino (bainha penial); r; poro mascuhno; rs: retractores do aparelho copulador masculino 
s: vesicula seminal; t: tratos de espermatosoides; u: bursa; v: poro feminino; w: vagina ou 
atrio feminino; x: esfincter da ^Vesicula seminal; y: espermatozoides no endocicio'post' 

ovarico; z : duto espermatico. 

tral, sincicial, contem os nucleos, sendo a parede restante membra- 
nosa. 0 duto espermatico (z), extremamente fino, corre dentro de 
um cone plasmatico com nucleos perifericos, Este cone sai da pa- 
rede rostral da bursa e vai ter ao ovocito mais crescido. 
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Ocorrencia: Litoral superior da ilha de Sao Sebastiao, na areia 
grossa, juntamente com Otoplanidae {Kata, Parotoplana) e Ototy- 
phlonemertes. Quatro especimes em novembro de 1952. 

Discussdo de Paraphanostoma etium 

A nova especie pertence ao grupo de P. macroposthium, bra- 
chyposthium e westbladi, caracterizado pelo estilete, a vesicula se- 
minal musculosa e o duto espermatico. P. brachyposthium, de 
3-4 mm., ao comprido, difere de etium pelo estilete relativamente 
curto (urn oitavo a urn decimo do comprimento do corpo), a ausen- 
cia de um ceco vaginal (ou atrial), e o poro feminino equidistante 
da boca e do poro masculino. A boca de brachyposthium e macro- 
posthium situa-se na metade caudal do corpo, em westbladi no meio, 
e em etium na metade anterior. O apendice bursal ou duto esper- 
matico de etium difere do das tres outras especies, nas quais tern 
estrutura semelhante entre si. O ceco vaginal ou atrial de P. macro- 
posthium e simples; em P. westbladi nao ocorre tal ceco. Outras 
diferen^as entre macroposthium e westbladi por um lado e etium 
pelo outro residem no tamanho do corpo, na distribui^ao das glan- 
dulas cutaneas, na desembocadura das glandulas frontais, na posi- 
^ao do por ofeminino em relagao ao masculino e a boca, e no com- 
primento dos bastonetes peniais. 

Otccelis dichona, spec. nov. (Fig. 14-17) 

0 comprimento dos vermes conservados atinge 0,6 mm., a 
largura 0,3 mm. e a ultima iguala a altura. O corpo e roligo, sem 
achatamento ventral. Os vermes sao incolores e sem olhos. As duas 
extremidades sao arredondadas. A longura dos cilios e, em geral, 
de 5 micra; na regiao anterior sao um pouco menos compridos. Os 
vermes nadam encurvando o corpo alternadamente para a direita 
e a esquerda. 

O epicicio (y) apresenta-se alveolado, nomeadamente nas re- 
gioes media e posterior do corpo, onde atinge diametro de 14 micra. 
Este aspecto, suspeito de provir de ma fixa^ao, e uniforme no gran- 
de material cortado, fixado com "Susa" quente. Lembra as figuras 
de An der Lan (1936, t. 1-2), cujos vermes foram conservados, com 
o liquido de Bouin, que An der Lan (p. 290) qualifica de muito 
aproveitavel. Nao conhecemos, porem, epicicio tao vacuolizado das 
nossas outras especies dos Acoela, nem das de Westblad. Por 
isso, mantemo-nos reservados quanto a naturalidade dos vacuolos. 

Os nucleos sao intra-epidermicos. Tambem as glandulas cia- 
nofilas (c) per-tencem ao epicicio e nao atravessam a musculatura. 
Segundo a secregao, correspondem ao tipo das glandulas mucosas 
de secre^ao amorfa, nao ao de glandulas rabditogenas. Dispoem-se 
em series que convergem para diante (Fig. 14). Sao cianofilas ain- 



430 PAPfilS AVULSOS Vol. XI — NP 24 

da as glandulas frontais (f) e caudais (g). O conjunto das glan- 
dulas frontais e de volume mediocre; elas desembocam reunidas em 
uma covinha antero-mediana. As glandulas caudais abrem-se numa 
pequena area subterminal ou terminal. As fibras anelares da mus- 
culatura cutanea sao tenues, as longitudinals mais cerradas. Mus- 
culos parenquimaticos nao sao desenvolvidos. 

Apoem-se aos musculos cutaneos os nucleos ectociciais (k), 
cuja camada e anterior e lateralmente mais grossa do que posterior 
e medianamente. O diametro dos nucleos, tambem dos epiciciais, e 
de 5 micra. Os nucleos pertencentes ao endocicio devem estar mis- 
turados com os ectociciais, porque no proprio endocicio (i) faltam 
nucleos. 

O cerebro (a) e um anel situado no ectocicio, circunda os dutos 
das glandulas frontais (f) e indue o estatocisto (e). Distinguem-se 
dois pares de ganglios, um interno dorsal e um externo, ventro- 
lateral. Do ultimo saem os nervos laterais que correm para tras, 
no epicicio. A acumulagao de nucleos no ectocicio anterior deve-se, 
em parte, a citosomas aprofundados de celulas sensoriais (s). 

A boca (b), que e fechada por tampa endocicial, situa-se um 
pouco antes do meio do ventre. O endocicio frouxo (i) estende-se 
ate a regiao atras da bursa e contem Diatomaceas (d) e ovos, pro- 
vavelmente de Copepodos, de 50 micra de diametro. 

Os testiculos (t) formam duas massas compactas, dorso-late- 
rais, pouco atras do nfvel'tlo cerebroi (3) . "Onde se opoem a parede 
do corpo, torna-se espessa a camada dos nucleos parenquimaticos. 
Os ultimos cortes transversals que conteem testiculos passam pelas 
zonas germinativas do ovario. Estas zonas sao de volume diferente, 
uma comp5e-se de uma ou duas celulas; a outra, de varias. So- 
mente a multicelular continua atras da boca (b), onde o ovario (o) 
fica impar e se encontra um pouco asimetricamente aproximado a 
um dos lados. Nas zonas de crescimento e de matura^ao do ovario 
ocorrem muitos nucleos de celulas foliculares. Os contornos irre- 
gulares e lobulados dos ovocitos de tamanho medio evidenciam au- 
mento da superficie ressorvente dos ovocitos em crescimento. O dia- 
metro maximo encontrado em ovocitos esfericos e completamente 
crescidos e de 0,12 mm. Ovulos no ovario com o niimero haploide 
de 6 cromosomas podem estar inseminados. 

O gonoporo (q) e comum para penis e vagina e encontra-se 
um pouco acima do meio da extremidade posterior. E, portanto, 
supra-terminal, como em Mecynostomum macrospiriferum West- 
blad (1946, p. 15^ 39). A vesicula seminal (z) ou saco do penis 
icontem espermatozoides e secre^ao eritrofila, finamente granulo- 
sa (r). Alem disso, aloja o penis (p) em repouso. Este e um orgao 
tubular, musculoso, e concrescido com o bordo externo da vesicula. 
Nesta enrosca-se de tal modo que aparece quatro vezes em um 



OtoceUs dichona, sp. n. 
Fig. 14 Verme vivente; Fig. 15 - Corte mediano, combinaflo; Fig. 16 - Cinco cortes liori- 
zontais sucessivos dos dutos espermaticos; Fig. 17 - Reconstrugao esquematica dos dutos 

espermaticos. 
a: cerebro; b; boca; c: glandulas cianofilas cutaneas; d: Diatomacea; e: estatocisto; f: glan- 
dulas frontais; g: glandulas caudais; h: espermatozoides na bursa; i: endocicio; k: ectocicio; 
o; ovario; p: penis; q: gonoporo; r; secre^ao eritrofila; s: celulas sensoriais; t: testiculos; 

u: bursa; v, w: os dots dutos.espermdticos; x: .\<agtna; y: epicicio; z: vesicula seminal. 
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corte. Para poder servir como orgao copulador deve ser revirado 
de dentro para fora. A sequencia da musculatura cutanea inverte-se 
na insergao do penis, pois as fibras longitudinals sao subepiteliais; 
as anelares, externas. 

A vagina (x) come^a como tubo estreito atras do orgao mas- 
culine e continua lateralmente a este para diante. Dilata-se como 
bursa (u), em cujo lume ora ocorrem feixes compactos de esperma- 
tozoides regularmente dispostos (h), ora massas destes mistura- 
dos com secre^ao eritrofila. Da parede anterior da bursa saem dois 
dutos espermaticos (v, w) que come^am com pequenos funis. Estes 
dutos encurvam-se e entrelagam-se e vao ter ao endocicio post- 
ovarico. As paredes dos dutos espermaticos sao formadas por epi- 
telio rico em nucleos enfileirados; o lume dos dutos corre intrace- 
lularmente. Revestimento cuticular inexiste. 

Ocorrencia: Literal superior da ilha de Sao Sebastiao, na areia 
grossa juntamente com Otoplanidae (Kata, Parotoplana) e Ototyph- 
lonemertes. Numerosos es'pecimes em novembro de 1952. 

Discussdo de Otocelis dichona 

A ultima revisao dos Acoela restringe o ambito de Otocelis Die- 
sing (1862, p. 194, 207) as especies com orificio feminino situado 
atras do masculine (Westblad 1946, p. 31-32; 1949, p. 57-58). 
Com isso, apenas o tipo do genero, O. rubropuncfata (O. Schmidt 
1852, p. 498 t. 46 f. 10) e O. gullmarensis Westblad (1946, p. 32, 
52) permanecem no genero. Ambas distinguem-se de O. dichona 
pelos seus olhos vermelhos, os orificios genitais separados e ven- 
trais, nomeadamente ventrais em gullmarensis, e a unica palheta 
cuticularizada da bursa. 0 orgao copulador masculino de gullma- 
rensis consiste quasi exclusivamente numa. pequena vesicula semi- 
nal musculosa; o de rubropuncfata, descrito por Brinkmann (1905, 
p. 41-42) e Westblad (1. c.) parece-se com o de dichona. Na ultima 
especie, porem, e mais enrolado. 0 corpo roligo, sem achatamento 
ventral, as glandulas cutaneas restritas ao epicicio, e o ovario quasi 
impar concordam em O. gullmarensis e O. dichona. 

MACROSTOMIDA 

Macrostomum phocurum, spec. nov. (Fig. 18-24) 

Os vermes viventes teem ca. de 1,5 mm,, ao comprido; os con- 
servados, ate 0,9 mm. A largura maxima dos ultimos, situada atras 
do meio do corpo, e de 0,3 mm. Nadam livremente, deslizam por 
meio dos cilios sobre o substrato e grudam-se com os lobulos cau- 
dais. A forma e o colorido evocam a imagem de uma foca, de ca- 
bega redonda, ligeiramente atenuada em comparagao com o corpo 
restante, de dorso convexo, ventre algo achatado, constrigao pre- 
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caudal e nadadeiras posteriores (Fig. 19). Larga faixa de pigmento 
castanho escuro (z), parenquimatico, ocorre na regiao pre-cerebral, 
mas nao continua no ventre como em M. rubrocinctum Ax (1951, 
p. 281). A zona seguinte, sem pigmento, corresponde ao cerebro (c). 
Ao bordo caudal deste ap5em-se os pequenos olhos redondos, de 
ca. de 10 micra de diametro, Os calices dos ocelos sao pretos; as 
celulas visuais, refrativas. A distancia entre os olhos e menor que a 
de cada um deles do bordo do corpo. 0 parenquima dorsal e dorso- 
lateral, atras do cerebro, contem, em vermes adultos, granules de 
pigmento (z) da mesma cor como a faixa anterior. As manchas 
castanhas escuras assim formadas rareiam para tras, nao se esten- 
dendo alem de tres quartos do corpo para tras. 

A longura dos cilios e de 8 micra na regiao anterior; de 3 mi- 
cra, nos lobulos caudais, Alguns estereocilios sensoriais ocorrem na 
parte rostral; fossetas ciliadas nao sao desenvolvidas. A camada 
dos granules basilares dos cilios e compacta. Rabditos (x) inten- 
samente acidofilos, de ate 15 micra, ao comprido, originam-se no 
parenquima. Constituem pacotes de 10 e mais na epiderme. Os rabdi- 
tos dos tratos anteriores (y), muito mais finos que os restantes e 
menos fortemente vermelhos, proveem de glandulas (m) post-cere- 
brais. Anteriormente ao cerebro, os tratos correm reunidos. Glan- 
dulas cianofilas (h) desembocam em papilas adesivas (k) no lado 
ventral das duas pontas caudais. O parenquima comp5e-se de gran- 
des celulas faviformes (w). 

A fenda longitudinal da boca (b), provida de glandulas eritro- 
filas (j), conduz a faringe ciliada (d), separada do intestino (i) 
por um esfincter. Nao vimos celulas de Minot. Euglenoidina (n) 
e Diatomaceas encontram-se no lume intestinal, revestido por epi- 
telio ciliado. No dorso, o intestino atinge o nivel da vesicula semi- 
nal, e ai a parede intestinal demarca-se nitidamente do parenquima. 
Onde, porem, a base do epitelio se toca com os ovocitos em cresci- 
mento, ela torna-se irregular e vacuolizada. Provavelmente passam 
substancias alimentares diretamente as celulas germinativas, como 
foi observado em Myozona evelinae Marcus (1949, f. 22, a, o). Or- 
gaos excretores nao foram vistos durante o exame dos vermes 
viventes. 

Os testiculos (t) sao enormes sacos de contornos lisos, de 
0,2 mm. ao comprido e de 0,1 mm. de grossura. A vesicula seminal 
accessoria (v), de 80 micra de diametro, tern parede fina; e seguida 
pela pequena vesicula seminal principal (s), de parede musculosa. 
Esta comunica-se pelo "ductus intervesicularis" (Luther 1947, p. 7) 
com a vesicula granulorum (r). O duto intervesicular tern parede 
refor^ada por anel ligeiramente cuticularizado. Tanto este duto 
quanto o entre a vesicula seminal accessoria e a principal sao, nos 
vermes viventes, muito mais compridos que nos cortes, nos quais 
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se situam, em parte, no mesmo piano transversal, em parte, sao con- 
traidos. Menos que a metade da veslcula granulorum encontra-se 
incluida na dilata^ao ental do estilete (e). Volumosas glandulas 
granulo-secretoras (u) localizam-se nos dois lados da veslcula gra- 
nulorum. As.cabe^as dos espermatozoides sao quasi esfericas. 

0 estilete encurva-se espiralmente, apresentando-se num unico 
piano somente quando comprimido (Fig. 22). A ponta que contem o 
orificio e obliquamente cortada e encurvada. O comprimento total 
do estilete e de 60-100 micra; o diametro ental, de 30 micra; o no 
meio, de 8 micra; o no inicio da ponta, 5 micra. O epitelio do atrio 
masculino (a) compoe-se de muitas pequenas celulas com nucleos 
distintos. 0 poro masculino (p) dista ca. de 0,12 mm. do bordo 
posterior; o feminino (q), 0,28 mm. 

Os ovarios (o) sao menores que os testiculos (t) e formados 
por poucos 16bulos, aproximadamente tres de cada lado. Cada urn 
dos ovidutos contem um ovocito em crescimento. Os ovidutos reu- 
nem-se, dando origem ao oviduto comum (1), na parede rostral 
do atrio feminino (f). As celulas do oviduto comum sao altas, como 
tambem as da parede adjacente, anterior, do musculoso atrio. Ai 
faltam os cilios compridos, que ocorrem no epitelio baixo dos dois 
tergos posteriores do atrio. Varies tufos de espermatozoides e esper- 
matozoides avulsos sao implantados, com as suas caudas, no epite- 
lio atrial alto. O aparelho de passagem constituido pelo atrio e o 
oviduto lembra o de M. retortum Papi (1951, f. 15, cap). Como 
nesta especie, a vagina ciliada de M. phocurum e curta. Recebe os 
granules acidofilos das grandes glandulas argamassadoras (g), 
cuja secre^ao consiste em glebas enormes, de ate 5 micra de dia- 
metro. O ovo no atrio atinge diametro maximo de 0,1 mm.; o mime- 
ro diploide (2n) de cromosomas e de 6. 

Ocorrencia: Ilha de Sao Sebastiao, no manguezal do rio Pe- 
reque, ca. de 25 especimes, em novembro de 1952. A agua na loca- 
Hdade do achado e quasi doce, de cheiro sulfhidrico, e preta, devido 
a riqueza em humus. Na mesma agua lodosa notamos Algas, Eugle- 
noidina, Stenostomum amphotum Marc., Copepodos e Hydrobiinae. 

Discussdo de Macrostomum phocurum 

Em M. appendiculatum forma brasiliensis Marcus (1952, p. 22), 
a placa caudal, espatulada durante a nata^ao, torna-se bilobada 
(1. c., t. 6 f. 32), ao aderir ao substrato. De resto, M. phocurum dife- 
re muito da forma mencionada, sem aparelho de passagem, com 
vesicula granulorum completamente incluida no infundibulo ental 
do estilete, e sem termina^ao espiral do mesmo. O estilete compri- 
mido de M. phocurum lembra o de M. gilberti Ferguson (1939, 
p. 195), especie esbelta, incolor e, como todas as outras do grande 
genero Macrostomum, com cauda simples. A cauda bilobada de 
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Macrostomum phocurum, sp. n. 
Fig. 18 Verme vivente, vista dorsal; Fig. 19 - Vista lateral do verme conservado, em oleo 
de cravo; Fig. 20 - Organizagao em vista ventral; Fig. 21 - Corte sagital, combinado; Fig. 22 - 
Orgaos copulatorios masculines no verme vivente, comprimido; Fig. 23 Os mesmos no verme 
conservado, comprimido em glicerina; Fig. 24 - Os mesmos no verme conservado, nao com- 

primido e diafanizado em oleo de cravo. 
a: atrio masculino; b: boca; c: cerebro com olhos; d: faringe; e; estilete; f: atrio feminine; 
g: glandulas argamassadoras; h: glandulas caudais; i: intestine; j.: glandulas . faringeas; 
k: papilas adesivasj 1: oviduto comum; m: glandulas rabditogenas; n: Euglenoidina comidos, 
no intestine; o: ovarios; p: poro masculino; q: poro feminine; r; vesicula granulorum; s: ve- 
sicula seminal principal; t; testiculos; u: glandulas granulo-secretoras; v; vesicula seminal 

acessoria; w: parenquima; x: rabditos; y: tratos anteriores de rabditos; z; pigmento. 
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M, phocurum e unica nos Macrostomidae e, por isso, parece excusa- 
do o confronto da nova especie com as de terminagao espiralada 
do estilete, reunidas na discussao de M. delphax Marcus (1946, 
p. 17-18). Naquela discussao faltam duas especies com estilete en- 
curvado em espiral, M. leptos An der Lan (1939, p. 199) e M. retor- 
tum Papi (1951, p. 297), ambas com cauda simples. De resto, 
M. retortum tern varios caracteres em comum com M. phocurum, mas 
o estilete difere muito (Papi 1951, f. 12-14). 

RHABDOCOELA 

PROVORTICWAE e GRAFFILLIDAE 

As duas familias indicadas considerou Meixner (1926, p. 595- 
596, nota 2) como subfamilias da mesma familia. Em 1938 (p. 9) 
acrescentou duas outras subfamilias. Teriamos, destarte, as Pro- 
vorticinae Meixner 1926, Graffillinae Meixner 1926, Bresslauillinae 
Bresslau 1933 e Pseudograffilinae Meixner 1938 reunidas em uma 
familia, que Meixner chamou Graffillidae, em 1926; Provorticidae, 
em 1938. Neste sistema, uma subfamilia, a das Proyorticinae, abran- 
ge mais generos que todas as outras juntas e precisa de subdivisao 
ulterior (Karling 1940, p. 114). 

Por isso parece preferivel seguir Beklemischev (1927, p. 130) 
e separar as duas familias acima indicadas. 0 unico carater disjun- 
tivo, e verdade, reside na posigao do gonoporo, na metade poste- 
rior do corpo nas Provorticidae; no meio deste ou na metade ante- 
rior, nas Graffillidae. Nesta base, Luther (1948, p. 34) tinha razao 
em incluir as Pseudograffillinae nas Graffillidae. 

a) PROVORTICIDAE 

0 orgao copulador masculine oferece, como foi sugerido por 
Karling (1. c.), a possibilidade de subdividir as Provorticidae em 
duas subfamilias, as Provorticinae e as Kirgisellinae. A primeira 
abrange as Provorticidae com uniao da vesicula seminal com a 
vesicula granulorum; a segunda, as Provorticidae com separa^ao 
destas vesiculas. O tipo do genero Vejdovskya Graff (1905, p. 73, 
103), V. pellucida (M. Schultze 1851, p. 49) pertence as Provor- 
ticinae. Depreende-se isto de Schultze (1. c., p. 50 t. 4 f. 5) e da 
descrigao de Ax (1951, p. 311), cujo material de Kiel pertence, evi- 
dentemente, a especie de Schultze. A segunda, atualmente ultima, 
especie de Vejdovskya e V. ignava Ax (ibid., p. 312). A separagao 
entre Provortex com ovarios e vitelarios separados e Vejdovskya 
com ovovitelarios parece, as vezes, precaria (Luther 1948, p. 23-24 
f. 28). 

Segundo Karling (1940, p. 113) classificamos Archivortex 
entre as Provorticinae, apesar de que nem a diagnose (Reisinger 
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1924a, p. 4) nem a figura (Bresslau 1933, f. 259) estabelecem a 
questao concludentemente. Pilgramilla sphagnorum Sekera (1911, 
p. 9-11) tem de ficar fora da nova sistematizaQao; se fosse vizinha 
ou identica (Ruebush 1935, p. 305) a Provortex virginiensis Rue- 
bush & Hayes (1939, p. 136), como realmente parece, pertenceria 
as Provorticinae. 

CHAVE PARA A DETERMINACAO DOS GENEROS 
DAS PROVORTICINAE 

1 Gonadas femininas pares — 2. 
— Gonada feminina impar — Archivortex Reisinger (1. c.) ; no humo sil- 

vestre. 
2 Orgao copulador com esthete — 3. 

— Orgao copulador inerme — 4. 
3 Ovarios e vitelarios separados — Provortex Graff (1882; Karling 1940, 

p. 233) ; no mar, na agua salobra e doce (virginiensis). 
— Ovarios e vitelarios reunidos, formando germovitelarios — Vejdovskya 

Graff (1. c.) ; no mar e na agua salobra. 
4 Faringe minuscula, esferica; ovarios e vitelarios; com duto genito- 

intestinal — Oekiocolax Reisinger (1929, p. 65, 70); em Plagiostomum 
marinho (Brandtner 1934, p. 136). 

— Faringe conspicua, cilindrica; ovovitelarios; sem duto genito-intestinal 
Haplovortex Reisinger (1924, p. 232, 290; 1928, f. 1) ; em tmrsgos cheios 
de agua. 

CHAVE PARA A DETERMINACAO DOS GENEROS 
DAS KIRGISELLINAE 

1 Com estatocisto — Lurus Marcus (1950, p. 32) ; no mar. 
— Sem estatocisto — 2. 

2 Dois testiculos anteriormente concrescidos — Baicalellia Nassonov (1930, 
p. 727) ; na agua doce, na salobra e no mar (Steinbbck 1932, p. 305. 
Haplovortex brevitubus Luther). 

— Dois testiculos separados — 3. 
3 Ovarios pares — .4 

— Ovario impar — Kirgisella Beklemischev (1922, p. 277; 1927, p. 113) ; na 
agua salobra. 

4 Com estilete penial — 5. 
— Sem estilete penial — Kalyla Marcus (1951, p. 16) ; no mar. 

5 Com ovovitelarios pares — 6. 
— Com ovarios pares e vitelario impar — Daelja Marcus (1951, p. 18) ; 

no mar. 
6 Faringe com 2 tubos que sao dutos glandulares de paredes proprias — 

Hangethellia Karling (1940, p. 14, 98, 233) ; na agua salobra. 
— Faringe sem tubos que servem como dutos glandulares — Pogaina, gen. 

nov. No mar e na agua salobra. 
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Pogaina, gen. nov. 

Kirgisellinae sem estatocisto, com dois testiculos separados, 
estilete e ovovitelarios pares. As especies ate agora reunidas com 
o tipo do genero Vejdovskya devem ser denominadas separadamente, 
porque Vejdovskya pellucida (M. Sch.), com uniao das vesiculas 
masculinas, pertence as Provorticinae. Hangethellia, com tubos in- 
trafanngeos, condutores da secre^ao, convem manter a parte. 

Tipo do genero: Pogaina suecica (Luther 1948, p. 4). 

0 ambito atual de Pogaina depreende-se da chave seguinte: 
1 Base do estilete reforgada por punho cuticular — natans (Ax 1951, p. 309). 

— Base do estilete sem punho especial — 2. 
2 Canal genital masculino (estilete) mais curto que a vesicu.a granukr 

rum — 3. 
— Canal genital masculino (estilete) mais comprido que a vesicula gra- 

nulorum — 5. 
3 Estilete com esporao terminal — 4. 

— Estilete sem esporao terminal — ussuriensis (Nassonov 1932, p. 95). 
4 Os vitelarios passam para o lado ventral onde se anastomosam adriatica 

(Dorler 1900, p. 13). 
— Os vitelarios nao passam para o lado ventral e nao se anastomosam 

suslica (Marcus 1951, p. 13). 
5 Longura da faringe um decimo do comprimento do corpo — murmanica 

(Graff 1905, p. 87). 
— Longura da faringe um sexto a um terqo do comprimento do corpo — 6. 

6 Faringe um quarto a um terco do comprimento do corpo; bursa inserida 
no canal genital feminine — suecica (Luther 1948, p. 4). 

— Faringe um sexto a um quinto do comprimento do corpo; bursa com orifi- 
cio atrial independente do canal genital feminine, nao inserida neste — 
tifa, spec. nov. 

Pogaina tifa, spec. nov. (Fig. 25-27) 

Os vermes verdes e opacos teem, quando viventes, o aspecto 
de P. suslica Marcus (1951, t. 3 f. 16); quando fixados sao de 
0,208-0,25 mm., ao comprido, e ca. de 0,15 mm. de grossura. Como 
na especie citada, ocorrem algas simbionticas (n) no parenquima. 
Estas condicionam a cor dos vermes. 

O comprimento dos cilios e de 5 micra; a altura da epiderme, 
de 3,5 micra; os nucleos epidermicos sao intra-epiteliais e lobula- 
dos. A epiderme contem pequenos rabdoides em forma de granules 
eritrofilos. A membrana basilar e distinta; a musculatura cutanea, 
extremamente fina. As glandulas cefalicas (h) que desembocam no 
tubo bucal (i) sao acidofilas, em oposi^ao as basofilas de P. suslica. 
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O diametro dos olhos situados no bordo anterior do cerebro (c) 
e de 10 micra, 

A boca (b) provida de esfincter largo (e) e quasi terminal. 
O tubo bucal (i) musculoso dilata-se para a bolsa faringea externa 
e tem comprimento de 35-45 micra, como a faringe (f). A ultima 
e cilindrica e de lume circular. A sua orla e crenulada e sem nucleos. 
Nucleos faltam tambem no epitelio e na parte rostral do parenquima 
da faringe, sendo os das partes media e caudal irregularmente dis- 
tribuidos. Todas as glandulas sao intrafaringeas. Dos musculos, os 
longitudinais internes sao os mais fortes; os longitudinais externos, 
os mais fracos; os anelares internes e externos sao finos, As fibras 
radiais sao numerosas. No bordo da bolsa inserem-se protracto- 
res (y) e retractores (z), os ultimos vindos, em parte, da regiao 
caudal da parede do corpo. O intestino comega com coroa de celu- 
las eritrdfilas de Minot (m), estende-se ate a regiao caudal e con- 
tern, no seu sincicio frouxo e vacuolizado, Diatomaceas de ate 0,12 
mm., ao comprido. 

Os testiculos volumosos (t) situam-se ao nivel da metade 
posterior da faringe (f). Os dutos eferentes (d) desembocam na 
vesicula seminal (s), que e quasi mediana, pela parede ventral. 
Os espermatozoides formam feixes na vesicula seminal; as caudas 
dirigem-se para fora. A saida da vesicula e antero-dorsal, urn pouco 
para a direita, e recebe as glandulas granulo-secretoras (q). A se- 
cre^ao destas dispoe-se em gomos, na vesicula granulorum (r), cir- 
cundada por grosses musculos espiralados em duas diregdes opos- 
tas. 0 comprimento do estilete tubular (p), de 60-80 micra, ultra- 
passa nitidamente o da vesicula granulorum. O estilete e fracamente 
cuticularizado e dilata-se ectalmente. Os cortes transversals (Fig. 27) 
mostram o contorno orbicular da regiao ental do estilete (A) e o 
irregular dos niveis medio (B) e ectal (C). Compara^ao com as 
figuras de Luther (1948, f. 4, ka; 7, 8) evidencia a diferenca da 
quilha do estilete em Pogaina suecica e P. Ufa* Como na vesicula 
granulorum conservam-se tambem no canal genital masculino os 
espermatozoides e a secre^ao granulosa separados. A bolsa do pe- 
nis (j) e o minusculo atrio comum (a) sao separados por um es- 
fincter. 

Os compridos vitelarios (v) sao dorso-laterais. Come^am ao 
nivel da orla faringea, estendem-se ate a regiao posterior do corpo 
e nao se anastomosam. Cada vitelario possue 4 centres de divisao 
celular (k), 3 antes e 1 atras do ovario (o). As zonas germinativas 
ovaricas ocupam a extremidade caudal da gonada. Os ovocitos mais 
crescidos, de 50 micra de diametro, sao do mesmo tamanho nos 
dois ovarios. Alongamentos das partes posteriores dos vitelarios 
atingem a parte mais ental do canal genital feminino, o receptaculo 
seminal (x), de parede grossa, nucleada. Da saida ectal do recep- 
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taculo estende-se, em dire9ao dorso-caudal, o utero musculoso (u), 
revestido de cuticula refrativa. 0 canal genital feminino continua 
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Pogaina tifa, sp. n. 
Fig. 25 - Organiza?ao em vista ventral; Fig. 26 - Organizagao em vista lateral; Fig. 27 - Cor- 

tes transversals do estilete; A, regiao ental; B, regiao media; C, regiao ectal. 
a: atrio comum; b: boca; c: cerebro com olhos; d: duto eferente; e: esfincter da boca; 
f: faringe; g; gondporo; h; glandulas cefalicas; i: tubo bucal; j: bolsa do penis; k: centro 
de divisao das celulas vitelaricas; m: celulas de Minot; n: algas simbionticas; o: ovdrios; 
p: estilete; q: glandulas granulo-secretoras; r: vesicula granulorum; s: vesicula seminal; 
t: testiculos; u: utero; v: vitelarios; w: bursa; x: receptaculo seminal; y: protratores da 

faringe; z: retratores da faringe. 

em dire^ao ventral e rostral, entrando no atrio comum (a). Este 
comunica-se, dorsalmente, com a bursa (w), cujo tecido sincicial, 
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vacuolizado, contem massas homogeneas, refrativas, Glandulas 
argamassadoras nao ocorrem no pequeno material visto por nos. 

Ocorrencia: Literal da ilha de Sao Sebastiao, em 3-5 m. de 
profundidade, em fundo formado por areia grossa com detrito. 
Obtivemos 3 vermes maduros em novembro de 1952, juntamente com 
Thaumastoderma spec. (Remane det), Orzeliscus belopus du Bois- 
Reymond Marcus, numerosos especimes de Haloplanella ibla Mar- 
cus, alguns Kalyptorhynchia e urn Kinorhynchio. 

b) GRA FFILLIDA E 

Ate agora, o orgao copulador masculino das especies desta 
familia pode ser chamado de inerme (Beklemischev, Bresslau, Lu- 
ther, 1. c.). A fraca cuticularizagao do duto ejaculatorio de Bresslauil- 
la relicta Reisinger (1929, p. 56) nao invalida esta indicatjao. Por 
outro lado, nem todas as Provorticidae possuem estilete penial, como 
se ve pelas chaves precedentes. Encontramos, agora, uma especie 
dos Dalyellioida, que combina estilete tubuloso com poro genital 
situado no meio do lado ventral. For^osamente, este verme tern de 
ser incorporado nas Graffillidae. Todavia, evidencia as dificuldades 
da sistematiza^ao dos Dalyellioida, ja ressaltadas por Beklemischev 
(1927, p. 120-132), na sua tentativa de combinar os varies indica- 
dores morfologicos e fisiologicos. Para a subdivisao das Graffilli- 
dae em duas subfamilias podemos adotar o mesmo criterio como 
nas Provorticidae: vesicula comum, i. e, uniao de vesicula seminal 
e vesicula granulorum, nas Graffillinae; separa^ao destas vesi- 
culas nas Pseudograffillinae. 

CHAVE PARA A DETERMINACAO DOS GfiNEROS 
DAS GRAFFILLIDAE 

1 Vesicula seminal e vesicula granulorum unidas (Graffillinae) — 2. 
— Vesicula seminal e vesicula granulorum separadas (Pseudograffillinae) 

— 4. 
2 Ovarios pares; canal genital feminine presente — 3. 

— Ovario impar; canal genital feminino ausente — Bresslauilla Reisinger 
(1929, p. 60) ; na agua doce, na salobra e no mar. 

3 Com bursa seminal; ovarios muito compridos, cilindricos; gonoporo no 
meio do corpo — Graff ilia Ibering (1880, p. 162) ; em Gastropoda e La- 
mellibranchiata marinhos. 

— Sem bursa seminal; ovarios claviformes; gonoporo antes do meio do 
corpo — Paravortex Wahl (1906, p. 37; Ball 1916); em Gastropoda 
marinhos. 

4 Ovario impar; vitelarios ramificados; testiculos lobulados; orgao copu- 
latorio masculino inerme — Pseudograffilla Meixner (1938, f. 9 C, 69; 
Luther 1948, p. 25) ; no mar e na agua salobra. 

— Ovarios pares; vitelarios compactos; testiculos indivisos; orgao copula- 
torio masculino com estilete — Nygulgus, gen. nov.; no mar. 
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Nygulgus, gen. nov. 

Dalyellioida de vida livre, com gonoporo situado no meio do 
corpo (Graffillidae) e com algas no parenquima. Orgao copulador 
masculino com vesicula seminal, reservatorio da secre^ao granulosa 
e estilete tubuloso. Ovarios inseridos no meio dos vitelarios compac- 
tos. Urn casulo, por vez, no atrio feminino dilatado (utero), onde 
os 2 ovos geralmente presentes se desenvolvem. 

Tipo do genero: Nygulgus evelinae, spec. nov. 
A unica especie das Graffillidae, que se presta para um con- 

fronto com a presente, e Pseudograffilla arenicola Mx., pois 
Bresslauilla relicta Reis., sem canal genital feminino, e os endopara- 
sitas sao muito distantes, Sao tragos comuns de P. arenicola e N. eve- 
linae: a posigao do gonoporo; as 3 celulas opticas de cada olho; 
o orgao copulador masculino composto de vesicula seminal e re- 
servatorio alongado da secre^ao granulosa; e a comunicacao da 
bursa com o intestine. 

Em outros caracteres, as duas especies diferem consideravel- 
mente: P. arenicola e 5 vezes maior que N. evelinae; e carnivora 
predatoria (Luther 1948, p. 30-31) com faringe forte e comprida; 
tern rabditos; carece de algas no parenquima e os orgaos reprodu- 
tivos distinguem-se pelos caracteres indicados na chave. 

Nygulgus evelinae, spec. nov. (Fig. 28-35) 

Vermes viventes adultos alcan^am 0,5 mm. de comprimento 
e 0,2 mm. de largura maxima (Fig. 28). Anteriormente, os animais 
sao arredondados; posteriormente atenuados e, no ventre, algo 
achatados. Vermes conservados, medidos em oleo de cravo, acusam 
0,22-0,25 mm., ao comprido (Fig. 30). A regiao anterior, ate ao 
nivel dos olhos, e incolor; dai para tras, algas olivaceas (a) enchem 
difusamente o parenquima. 

Estas algas, que se tornam vivamente verde-azuladas depois 
da fixagao com "Susa", sao esfericas ou teem forma de placas arre- 
dondadas. O seu diametro e de 5-25 micra. Nos cortes corados com 
hematoxilina-eosina, tingem-se fracamente so com eosina. Concen- 
tra^ao das algas em determinadas celulas, como em Pogaina sus- 
lica (Marcus 1951, p. 13) e Daelja secuta (ibid., p. 19), nao se 
nota em Nygulgus evelinae. Tamanho, numero e distribui^ao dos 
simbiontes variam, de um verme para o outro, e nas diversas re- 
gides do mesmo animal. De vez em quando, muitas algas sao abri- 
gadas em uma celula parenquimatica, cujo citoplasma parece cir- 
cunda-las na forma de uma camada fracamente basofila. 

A epiderme e baixa (4-5 micra) e destituida de rabditos; os 
seus nucleos sao lobulados. Limites inter-celulares reconhecem-se 
somente em vermes jovens, nao nos adultos. A longura dos cilios 
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locomotores iguala a altura da epiderme. Alguns cilios maiores, evi- 
dentemente sensoriais, ocorrem nas extremidades anterior e poste- 
rior. Sao finas a membrana basilar e as fibras da musculatura 
cutanea anelar; as da longitudinal sao mais raras e algo mais lar- 
gas. Glandulas frontais (h), de secregao cianofila, desembocam 
difusamente ao redor da boca, sem que haja, em todos os vermes 
examinados, fase de secrecao. 

Numerosos tratos sensoriais ligam as celulas ciliadas ante- 
riores ao cerebro (c), em cujo bordo rostral os olhos se situam. Os 
calices destes conteem grosses granules de pigmento. De cada ca- 
lice ressaltam 3 celulas visuais, refrativas, como se conhecem dos 
generos Pogaina, Pseudograffilla, Kalyla e Daelja. 

A boca subterminal (b) e provida de esfincter (z). O tubo 
bucal, revestido por epitelio viloso, nucleado, e circundado por mus- 
culos (Fig. 33), dilata-se, formando a bolsa faringea. Nesta proje- 
ta-se a orla da faringe, cujo comprimento corresponde a um setimo 
da longura total do orgao. A orla contem fortes musculos radiais 
e mostra, no seu bordo'livre, 32 papilas cuspidatas (y). Quatro 
grupos de retratores (1), originados na parede do corpo, inserem- 
se na faringe, perto da linha da insergao da bolsa. 

A faringe (f) e de 80 micra, ao comprido, nos vermes adultos 
viventes; o diametro, de 40 micra. Nos cortes, o comprimento da 
faringe e de 44 micra. O lume e triangular (Fig. 32), O epitelio e 
destituido de nucleos, pois estes sao aprofundados e situados na 
parede do esofago (e). As fibras internas da musculatura faringea 
anular sao finas e nao puderam ser contadas; das longitudinais, 
existem 32 e, evidentemente, estao em correlacao com as papilas da 
orla. Os musculos radiais comecam entre os longitudinais internes 
com muitas fibras, das quais duas ou mais se reunem, formando 
uma unica fibra, na regiao externa do corpo faringeo. 0 numero 
dos musculos anelares externos e consideravelmente menor que o 
dos internes. De musculos longitudinais externos existem somente 
os situados fora do septo, de ocorrencia incomum, mas observa- 
dos em Pseudograffilla (Luther 1948, p. 28) e em representantes 
das duas subfamilias das Provorticidae (Karling 1940, p. 107). 
Fibras longitudinais externas, dispostas dentro do septo, como sao 
desenvolvidas na carnivora Pseudograffilla arenicola, faltam no 
algofago Nygulgus evelinae. 

A secregao das glandulas faringeas tinge-se pouco, como em 
P. arenicola (1. c., p. 30), mas certamente pertencem os nucleos in- 
tra-fannge6sV!em'parte, a glandulas, sendo outros, de mioblastos. 
O intestine (i) comega com uma coroa de clavas de Minot (m) e 
estende-se ate a extremidade posterior do corpo. O tecido intestinal 
e sincicial e contem, como alimento principal, Diatomaceas (d). 
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Nygulgus evellncc, sp. n. 
Fig. 28 - Trcs vermes viventes, um jovem, um adultos < om e outro sem casulo; Fig. 29 - Ver- 
me conservado com Diatomacea (Pleurosigma-spec., d) engulida; oleo de cravo; Fig. 30 - 
Vista ventral de um verme com embrioes no casulo; oleo de cravo; Fig. 31 - Organiza^ao 
em vista ventral; combinagao de cortes e prepara?oes totals; Fig. 32 - Corte transversal da 
faringe; Fig. 33 - Corte tangencial da regiao rostral da faringe; Fig. 34 - Corte mediano, 

combinado, de um verme sem casulo; Fig. 35 - Estilete. 
a: algas simbionticas; b: boca; c; cerebro com olhos; d: Diatomicea no intestine; e: esofago; 
f: faringe; g: gonoporo; h: glandulas frontais; i: intestine; j: comunicagao entre bursa e 
intestine; k: ovovitelodutos; 1: retratores da faringe; m: clavas de Minot; n: zonas germi- 
nativas vitelaricas; o: ovaries; p: papila penial; q: atrio; r: glandulas granulo-secretoras; 
s; vesicula seminal; t: testiculos; u: utero; v: vitel^rios; w: bursa ressorvente; x: glandula 

uterina; y: papilas da orla faringea; z: esfincteres. 
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A digestao e intracelular. As celulas intestinais incluem ainda algas 
do tipo presente no parenquima. 

Os testiculos (t) encontram-se ao nivel caudal da faringe, de 
onde se estendem ate ao meio do corpo ou, ocasionalmente, ate a 
extremidade posterior. Nas preparagoes totals, os testiculos apre- 
sentam-se nitidamente unidos; nos cortes, as varias espermatoge- 
mas distinguem-se mais. Da calota caudal dos testiculos saem os 
dutos eferentes que conduzem os espermatozoides compridos (0,1 
mm.) a vesicula seminal esferica e ventro-mediana (s). Entre esta 
e a vesicula granulorum desembocam as glandulas granulo-secre- 
toras (r). O reservatorio da secre^ao granulosa e tubular. Atenuan- 
do-se, passa a papila penial sincicial (p) que e centralmente atra- 
vessada pelo duto ejaculatorio. A papila e coberta por estilete cuti- 
cular, cuja base e formada por ^ois aneis (Fig. 35). O penis proje- 
ta-se no atrio, cuja parte masculina se encontra rostralmente ao go- 
noporo (g). Tanto este quanto a entrada do atrio masculino po- 
dem ser fechados por esfincteres. 

Ventralmente aos vitelarios (v) e caudalmente ao poro genital, 
dispoem-se os ovarios grosses (o). As zonas germinativas destes 
correspondem as pontas entais das gonadas e dirigem-se, as mais 
das vezes, ventro-rostralmente; em alguns casos, para tras. Os 
ovocitos maximamente crescidos ocupam a regiao ovarica dorso- 
caudal. As celulas germinativas formam uma escada de caracol, da 
ponta ate aos ovovitelodutos (k), estando todas contiguas a su- 
perficie. As maiores encravam-se nos vitelarios (v) que sao orgaos 
compactos, aproximadamente conicos. Cada um dos vitelarios, que 
se restringem a metade posterior do corpo, possue 4-5 zonas ger- 
minativas (n). 

Dois curtos ovovitelodutos (k) abrem-se no atrio feminino, 
cujo trecho ental funciona como utero (u). Neste ocorrem esper- 
matozoides e dai passam a um diverticulo dorsal, a bursa (w). 
Entre utero e bursa existe um esfincter (z). Em vermes jovens, a 
bursa e vazia e em comunicagao larga com o intestino; nos adultos, 
esta ligagao (j) estreita-se e desaparece. Espermatozoides pouco 
tingiveis notam-se na bursa dos vermes maduros e passam dela, em 
parte, para o sincicio intestinal. A bursa funciona como "bursa re- 
sorbiens"; o utcro, como receptaculo seminal. Na parede ventro- 
caudal do utero abre-se um saquinho (x), as vezes lobulado, que 
contem secregao eritrofila, bacilar. Esta glandula uterina, as glan- 
dulas frontais (h), faringeas e granulo-secretoras (r) sao os uni- 
cos elementos glandulares de Nygulgus evelinae. Outros diverti- 
culos, em parte saculiformes, que»se mostram nas paredes atriais 
dorsal e ventral, sao evidentemente dobras, que se desfazem na epo- 
ca da distensao do utero pelo casulo. Espermatozoides nao foram 
vistos nestas dobras. 
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Um verme foi observado, em que o atrio feminino continha 
espermatozoides em abundancia e todos os orgaos masculinos esti- 
veram normalmente desenvolvidos, mas, nem vestfgios de bvarios e 
vitelarios existiam. Tratava-se de um verme defeituoso, pois a es- 
pecie nao e proterandrica. 

Os casulos, dos quais somente um de cada vez e abrigado no 
utero, teem de comprimento 130 micra e de diametro 80 micra. Cada 
casulo contem, geralmente, 2 ovos e 32-40 celulas vitelaricas. 0 
numero haploide dos cromosomas parece ser cinco (2n =10). Em 
comparagao com 100 celulas vitelaricas em Paravortex gemellipara 
(Ball 1916, p. 535), o numero das de Nygulgus evelinae e pequeno 
e corresponde a pequena extensao dos vitelarios. Poucas celulas 
vitelaricas ocorrem tambem em Bresslauilla relicta (Reisinger 1929, 
p. 57). Os vermes jovens de Nygulgus evelinae saem, provavelmen- 
te, do casulo, ainda no corpo materno, Os menores vermes viventes 
observados mediram 0,17 mm., ao comprido e ja tiveram algas no 
seu parenquima. 

Ocorrencia de Nygulgus evelinae e observagoes biologicas 

Em 17 de maio de 1952, os vermes foram encontrados, as cen- 
tenas, no lodo preto de um manguezal, no estuario do rio Itanhaen, 
aproximadamente 50 kms. ao sudoeste de Santos. O biotopo e ex- 
posto ao sol e as mares; a agua, embora de salinidade inferior a do 
mar, salobra polihalina (Remane 1940, p. 31). A fauna acompa- 
nhadora compoe-se de Foraminifera, Acoela, Kalyptorhynchia, Ne- 
matoda, Polychaeta (Nereidae, Capitellidae), Ostracoda e Amphi- 
poda e tern carater marinho. O alimento principal de Nygulgus eve- 
linae sao Diatomaceas, p. e,, especies de Pleurosigma, de 0,25 mm., 
ao comprido. Estas algas distendem animais conservados e, por isso, 
contraidos, nas extremidades anterior e posterior (Fig. 29). 

No vidro de relogio, os vermes mostram fototaxia negativa, na 
forma de orienta^ao dirigida (topica). Na epoca indicada, i. e, no 
outono, houve animais jovens, meio-adultos e adultos. Dos ultimos, 
75% tiveram casulo no utero, onde os ovos se desenvolvem. Dois 
ovos por casulo ocorrem em varias Graffillidae (Ihering 1880, 
p. 162; Bohmig 1886, p. 319, 322; Ball 1916, p. 484) e em Baica- 
lellia evelinae Marcus (1946, p. 27-28). Em alguns poucos indivi- 
duos (ca. de 5) observamos somente um ovario e, correspondente- 
mente, somente um ovo ou um embriao no casulo, neste caso menor 
que normalmente. Os vermes nadam livremente, ora em circulos, 
ora em linha reta. Nao sao exigentes quanto ao oxigenio, como se 
ve pela sua sobrevivencia prolongada num aquario nao arejado. Ai 
houve adultos com casulos ainda tres semanas depois da colheita 
do material. 
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KALYPTORHYNCHIA 

Atribuindo o grau dq Subclasses-aos= Archoophora e Neoopho- 
ra de Westblad (1.949, .p. 65-67) e o de Ordens aos Holocoela, Se- 
riata, Rhabdocoela, etc. (Karling 1940, p. 231 e seg.), consideramos 
os Kalyptorhynchia como 3.? Subordem dos Rhabdocoela (Neo- 
rhabdocoela Meixner 1938, p. 9-10). Esta Subordem abrange as 
duas Secgoes Eukalyptorhynchia e Schizorhynchia. Na tabela se- 
guinte das famllias, as Thylacorhynchidae nao foram mantidas, mas 
reunidas com as Schizorhynchidae (Karling 1950, p. 28). 

1 Tromba simples — 2 (Eukalyptorhynchia). 
— Tromba fendida, com uma metade dorsal e outra ventral 9 (Schizorhyn- 

chia) . 
2 Tromba sem glandulas, sem marto de celulas, placas de musculos, on 

ganchos cuticulares — 3. 
— Tromba ou com glandulas, ou manto de celulas (Cytocystis Karl.) placas 

ou ganchos — 5. 
3 Orificio masculino situado atras do femmino — Gyratricidae. 

— Orificios masculino e feminino reunidos — 4. 
4 Espermios passam ao canal genital masculino atraves do reservatorio da 

secregao granulosa — Koinocystididae. 
— Espermios passam ao canal genital masculino independentemenle do reser 

vatorio da secregao granulosa — Polycystididae. 
5 Tromba com ganchos cuticulares — Gnathorhynchidae. 

— Tromba sem ganchos — 6. 
6 Tromba com placas musculares dorsal e ventral — Placorhynchidae. 

— Tromba sem placas — 7 (Zonorhynckidae) 
7 Com papilas adesivas — Cicerininae 

— Sem papilas adesivas — 8. 
8 Faringe na metade anterior do corpo — Zonorhynchinae. 

— Faringe na metade posterior do corpo — Ethmorhynchinae. 
9 Tromba com ganchos cuticulares — 10. 

— Tromba sem ganchos cuticulares — Schizorhynchidae. 
10 Cada metade da tromba com parte basal musculosa c gancho apical — 

Karkinorhynchidae. 
— Cada metade da tromba quasi completamente um gancho, este somente 

com musculatura motora na base — Diascorhynchidae. 

POLYCYSTIDIDAE 

Pclycystis felis, spec. nov. (Fig. 36-42) 

Em vida, o comprimento dos vermes e de 1,2 mm.; em estado 
conservado, ate 1 mm. A grossura maxima, situada atras do meio, 
e de 0,3 mm., nos vermes fixados. Teem cor de marfim, olhos pre- 
tos, extremidade anterior cuspidata e posterior arredondada. 
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A rela^ao entre o comprimento da tromba (z) e o do corpo 
e de 1:4,5 a 1:5,0, nos vermes viventes e, geralmente, de 1 ;3, nos 
conservados. Por via de regra, a tromba musculosa contrae-se me- 
nos que o corpo. O mesmo fendmeno conhecemos das faringes de 
Plagiostomum e de certos Dalyellioida (Luther 1948, p. 7, 19-20). 
Em um verme conservado, de comprimento de 0,58 mm,, a boca dis- 
ta 0,18 mm. da extremidade anterior; o gonoporo (k), 0,12 mm. 
da posterior. Outras medidas sao: bainha da tromba 90 micra; 
tromba 0,13 mm.; diametro da faringe (g) 0,1 mm.; comprimento 
da mesma 0,15 mm.; diametro dos olhos 20 micra; comprimento da 
vesicula granulorum (q) inclusive o estilete (p) 70 micra; estilete 
sozinho 28 micra; diametro do circulo do mesmo 35 micra; com- 
primento do casulo 0,24 mm.; diametro deste 0,16 mm. 

Afora a extremidade anterior, a epiderme contem rabditos de 
2 micra ao comprido. Os vacuolos hialinos, limites celulares mais 
ou menos distintos e nucleos em parte lobulados correspondem ao 
tipo comum da epiderme dos Kalyptorhynchia. O comprimento dos 
cilios e de 4-6 micra; a altura da epiderme, de 5-8 micra; a da mem- 
brana basilar, de 1 micron. Os miisculos cutaneos sao muito fortes 
na cabe^a e na cauda; no resto do corpo sao tenues. O protoplasma 
das glandulas adesivas (h) tinge-se de cor de rosa, na colora^ao 
com hematoxilina-eosina. 

A tromba (z) de todos os exemplares disponiveis, com excep- 
9ao de um, apresenta-se com cone terminal contraido, concavo. O 
epitelio do cone contem secregao apenas na base. Nao ha nucleos 
entre as fibras longitudinais da tromba. Estas sao nitidas mas irre- 
gularmente estriadas no especime com cone evaginado. De musculos 
locomotores verificamos 6 grupos de retratores do integumento, um 
feixe dorsal e outro ventral de fixadores (f) que atuam, em parte, 
como protratores, e 4 pares de grupos de grossura diferente de re- 
tratores (m), alguns dos quais se originam atras do gonoporo (k). 
Ao redor do cerebro (c) encontram-se as glandulas da tromba. A 
bainha contem 4 nucleos, bem ectais. O cerebro e largo e mais com- 
prido que alto. 

A boca e, geralmente, um pouco posterior a tromba, e a faringe 
dirige-se para a frente. Um verme, porem, tern a boca no meio do 
corpo e a faringe dirigida para tras. O tubo bucal, curto e estreito, 
tinge-se como a membrana basilar, ficando acastanhado. A bolsa 
faringea indue um quarto do comprimento da faringe. O epitelio 
interne desta e nucleado; o lume, circular nos cortes transversals. 
Os musculos internes sao mais finos que os externos. Dos ultimos, 
os longitudinais sao fracos; os anelares, grosses. As fibras radiais 
sao tenues. Ha 4-5 tipos colorativos diferentes de glandulas farin^ 
geas, cuja cor depende dos corantes usados. Com hematoxilina- 
eosina-orange, distinguem-se, de fora para dentro, glandulas rosa- 



Polycystis felis, sp. n. 
Fig. 36 - Verme vivente, comprimido; Fig. 37 Corte mediano, combinado; Fig. 38 - Corte 
sagital dos orgaos femininos e elementos adjacentes; Fig. 39 Corte transversal, combinado, 
da regiao da vesicula granulorutn (q) ; Fig. 40 - Vesicula granulorum, comprimida; Fig. 41 - 
Estilete da vesicula granulorum, em um corte horizontal; Fig. 42 - Corte transversal do estilete da vesicula granulorum. 
a: atrio; b: bursa; c: cerebro; d; dutos eferentes; e: dutos ejaculatorios (seminais) ; f: fixa- 
dores e protratores da tromba; g: faringe; h: almofada de celulas adesivas; i: intestine; 
ie: duto ejaculatorio impar; j: espermatozoides no ovario; k; gonoporo; 1: glandulas farin- 
ge'as extra-bulbares; m: retratores da tromba; n: canal genital masculino; o: ovarios; p: esti- 
lete da vesicula granulorum; q: vesicula granulorum; r: receptaculo-seminal; t: testiculos; 
u: utero; v: vitelarios; w: canal genital feminino; x: comunicagoes entre ovario e canal genital feminino; y: glandulas uterinas; z; tromba. 
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ceas, vermelhas, alaranjadas, violetas e azuis. Algumas das glan- 
dulas vermelhas (1) sao extra-bulbares. Ao redor da entrada do 
esofago ocorrem 4 gibas cuticulares no corpo faringeo e celulas de 
Minot no intestine. Este (i) e sincicial e volumoso, apenas entalha- 
do pelos orgaos reprodutivos, e contem principalmente musculos de 
Crustaceos. 

Os testiculos (t) compridos e largos estendem-se da base da 
tromba ate as glandulas caudais (h). Ao nivel do cerebro (c) os 
testiculos direito e esquerdo quasi se tocam. Da face ventral deles 
saem os dutos eferentes (d) que formam vesiculas seminais mus- 
culosas (s) verdadeiras. Tambem do lado ventral destas saem os 
dutos ejaculatorios (e), dutos seminais da terminologia de Kar- 
ling, que se reunem em duto ejaculatorio impar (ie). Este desembo- 
ca no canal genital masculine (n) ao lado do esthete (p). A vesi- 
cula granulorum (q), envolvida por musculos dispostos em espi- 
ral, contem gomos de secrecao de varias cores e mede de compri- 
mento 50 micra, inclusive o estilete. A altura do estilete e de 28 mi- 
cra, dos quais 12 cabem a base e o resto ao tubo ate ao ponto em 
que este se encurva, formando um circulo completo de 35 micra 
de diamtro. O lume do estilete e desigualmente bipartido; a pa- 
rede, assimetricamente carinada; a ponta, atenuada. O canal geni- 
tal masculino (n) e mediocremente largo e abre-se no curto atrio 
(a) anteriormente ao canal feminino (w). 

Os ovarios (o) situam-se dorsal e posteriormente as vesiculas 
seminais (s). Os ovocitos disp5em-se espiraladamente enroscados 
como em Placorhynchus meridionalis Karling (1952a, f. 26). Esper- 
matozoides (j) ocorrem tambem nas partes entais dos ovarios. Em 
frente ao ovocito mais crescido de cada ovario abre-se o canal ge- 
nital feminino com uma roseta (x). Estruturas iguais ocorrem em 
Polycystis matarazzoi (Marcus 1948, p. 137) e Zuccaria fredylina 
(ibid., p. 135). Pela roseta entram espermatozoides no ovario e 
os ovos saem. Entre os dois ovarios, o canal genital feminino alar- 
ga-se, formando espa^oso receptaculo seminal (r). Neste entram, 
ectalmente as rosetas mencionadas, os vitelodutos, quer dizer, cur- 
tos alongamentos dos vitelarios (v). Os vitelarios sao laterals, lo- 
bulados, anteriormente estendidos ate aos testiculos e posteriormen- 
te contiguos. Os nucleos enormes das celulas vitelinas jovens di- 
minuem muito, quando o vitelo come^a a desenvolver-se. Do recep- 
taculo seminal desce o canal genital feminino (w) como estreito 
tubo ciliado. 

0 utero (u) abre-se pela parede anterior do atrio (a) e mostra 
as glandulas (y) entre o fundo e o canal. A bursa (b) anexa a pare- 
de atrial posterior e um orgao volumoso e separa-se do intestine 
por parede nucleada grossa. As gonadas masculinas e femininas 
encontraram-se, nos mesmos individuos, simultaneamente desenvol- 
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vidas, em novembro de 1952. Nesta epoca, ocorreram tambem ca- 
sulos no utero. 

Ocorrencia: Ilha de Sao Sebastiao, na zona superior das ma- 
res; em areia grossa e limpa. O biotopo e habitado tambem por 
Saccocirrus pussicus du Bois-Reymond Marcus. Durante muitas bo- 
ras do dia, a localidade nao e coberta pela agua. Urn especime em 
junho de 1950 e ca. de 20 em novembro de 1952. 

Discussdo de Polycystis felis 

Adotando a opiniao de Karling (1952a, p. 4, 29) desisto de 
separar genericamente entre as Polycystididae com bursa ligada ao 
atrio (Paulodora) e ao canal genital masculine (Polycystis). De 
fato, a separagao entre atrio e canal genital masculino e apenas 
topografica em certas especies, p. e., Polycystis yagana. P. mata- 
razzoi (Marcus 1948, p. 135) e a especie mais proxima de P. felis. 
As diferen^as principal's sao: 1) o diametro do circulo do estilete 
da vesicula granulorum, 80 micra em matarazzoi, 35 micra em felis 
e 2) bursa com canal cuticularizado, que se abre no atrio ental- 
mente a entrada do canal genital feminino, em matarazzoi; bursa 
sem canal e anexa ao atrio ectalmente a entrada do canal genital 
feminino em felis. Em P. yagana Marc., do Canal de Chacao, ao 
norte de Chiloe, a bursa ocupa posigao semelhante a de P. felis. 
O canal genital feminino da especie chilena e mais largo que o da 
brasileira, e a vesicula seminal da primeira e impar. 

Austrorhynchus elixus, spec. nov. (Fig. 43-46) 

Os vermes, de cor de marfim, com olhos pretos, medem de com- 
primento ca. de 1 mm,, em vida. 0 comprimento da tromba corres- 
ponde, aproximadamente, a um sexto da longura do corpo; o dia- 
metro da faringe, a um setimo, Nos cortes, a tromba tern um quar- 
to; a faringe, um quinto do comprimento do corpo. Os vermes po- 
dem contrair-se ate a metade do seu comprimento normal (Fig. 44). 
O orificio genital (k) situa-se no inicio do ultimo quarto do corpo, 
O comprimento maximo das partes cuticulares e de 75-80 micra. 
Como na maioria das Polycystididae, o corpo e anteriormente cus- 
pidato, atinge a largura maxima atras do meio e termina largamente 
arredondado. 

A medida de 5-6 micra e a mesma para comprimento dos cilios 
e altura da epiderme. Os vacuolos hialinos ("wasserklare Raume") 
sao grandes; os nucleos, lobulados; os limites entre as celulas, mais 
ou menos distintos. Rabditos nao ocorrem. Cada uma das camadas 
subepidermicas, membrana basilar e musculatura cutanea, tern gros- 
sura de 1 micron. As glandulas adesivas da cauda (h) sao rosa- 
ceas, nos cortes. 
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A boca (bo) continua com tubo curto, de membrana basilar 
nitida. Espessamentos do epitelio do tubo oral formam dentfculos 
no ponto, em que o tubo se dilata. A bolsa faringea, sem nucleos, 
circunda quasi urn tergo da faringe (g), cujo comprimento ultra- 
passa urn pouco o diametro. A faringe assemelha-se a de Polycystis 
felis. Os musculos anelares externos sao os mais grossos. Ocorrem 
os mesmos cinco tipos de glandulas faringeas como naquela espe- 
cie. Repete-se tambem a posigao extra-bulbar das glandulas ver- 
melhas. As glandulas azuis abrem-se mais entalmente a entrada da 
faringe; as rosaceas, mais ectais, sao as mais aproximadas deste 
ponto. Existem as quatro gibas cuticulares, tipicas das Polycys- 
tididae, e clavas de Minot ao redor da pequena cavidade esofagica. 
O intestino contem musculos de Crustaceos. 

Os testiculos (t) sao pequenos e situam-se, de cada lado, entre 
a faringe (g) e os ovarios (o). Os dutos eferentes (d) formam 
vesiculas seminais (s) de paredes tenues. 0 duto ejaculatorio (e) 
abre-se no lume de urn estilete fino (p), de 50 micra ao comprido. 
Ao lado deste, um grupo de glandulas (j), de secre^ao vermelha 
nos cortes, abre-se no largo canal genital masculino (n). Em alguns 
individuos, os citosomas glandulares reunem-se, formando uma bo- 
la; em outros, apresentam-se mais separados. Tanto o estilete das 
vesiculas seminais quanto as glandulas acessorias faltam em Aus- 
trorhynchus pectatus Karling (1952a, p. 8-18). 

Anexa a um dos lados do canal genital masculino encontra-se 
o reservatorio da secregao granulosa (q) com musculos dispostos 
em espirais e estilete (w). Este e encurvado, cuspidate e de com- 
primento variavel (15-30 micra). Na parede oposta do canal geni- 
tal masculino situam-se pe^as cuticulares acessorias, o flabelo (f) 
e o flagelo (1), na terminologia de Karling (1. c.). Os contornos 
do flabelo sao aproximadamente triangulares. 0 flagelo e um aciileo 
encurvado, sem o pente e as cerdas de A. pectatus Karl, A base do 
flagelo liga-se a parede da vesicula granulorum (q) por comprido 
cordao arqueado, constituido por fibras musculares (mi). Segundo 
os cortes, parece que ha ainda outros espinhos cuticulares menores, 
proeminentes no lume do canal genital masculino. Nos vermes com- 
primidos, porem, estes espinhos avulsos nao foram vistos e nao 
podem ser reconstruidos na base dos cortes. Como em A. pectatus, 
e grande a variagao dos orgaos cuticulares e tambem a da forma 
e disposigao das glandulas acessorias (j). 0 canal genital masculi- 
no e fortemente musculoso. 0 seu epitelio ligeiramente cianofilo 
nao contem nucleos. 

Os ovarios (o) sao laterals; os vitelarios (v), largos e lobu- 
lados, come^am ao lado da faringe (g) e atingem a extremidade 
caudal. Alongam-se em vitelodutos (x) que entram em diverticulos 
do canal genital feminino, ao lado dos ovarios. Estes diverticulos 
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Austrorhynchus elixus, sp. n. 
Fig. 43 Verme total, comprimido; Fig. 44 - Visita lateral de um verme contraido; Fig. 45 - 
Orgaos reprodutivos, combinagao de cortes e de preparagoes comprimidas; Fig. 46 Pegas 

'' cuticulares de um outro individuo comprimido. 
a: atrio; b: bursa; bo: boca; c: cerebro; ci; canal da bursa; d: dutos eferentes; f: flabelo; 
e: duto ejaculatorio; g: faringe; h: glandulas adesivas; i: comunicagao entre bursa e 
intestine; j: tufo de glandulas acessorias; k: gonoporo; 1: flagelo; m: retratores da tromba 
e do integumento; mi: arco musculoso; n: canal genital masculine; o: ovarios; p; estilete 
das vesiculas-seminais: q: vesicula granulorum; r: receptaculo seminal; s: veslculas seminais; 
t: testiculos; u: utero; v: vitelarios; vc: canal genital feminino; w: estilete da vesicula 

granulorum; x: viteloduto; y: glandulas uterinas ("Filamentdriisen"); z: tromba. 
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internos do canal feminino sao dilatados e formam receptaculos 
seminais (r). A parte central, Impar, do canal feminino (vc), a 
"Vaginalbursa" da terminologia de Karling, e musculosa. Do ponto 
onde o canal se bifurca, sae para tras o canal da bursa (ci), de 
comprimento variavel. A ampola da bursa (b) contem espermato- 
zoides e comunica-se, em varios individuos, com o intestine, por 
meio de vesiculas irregularmente delimitadas (i), iguais as de Poly- 
cystis gabriellae (Marcus 1948, p, 132 f. 28, a). Os canais genitais 
masculino (n) e feminino reunem-se perto do gonoporo (k), de ma- 
neira que resulta atrio genital comum (a), de dimensoes exiguas. 
0 utero (u) com as suas glandulas (y) ocupa a posigao tipica ante- 
ro-ventral. Um casulo foi observado, com casca no fundo uterino 
e pedunculo globular adesivo ("Filamenttropfen"), comum nos Ka- 
lyptorhynchia. Austrorhynchus elixus e evidentemente oviparo, em 
oposi^ao a A. pectatus. 

Ocorrencia; Baia de Santos, em areia grossa com fragmen- 
tos de conchas, perto do marco historico de Sao Vicente. Em 16 de 
abril de 1952, ca. de 20 individuos foram obtidos da areia colecio- 
nada durante a vasante, em "tide pools" quentes, plenamente inso- 
lados. Ilha de Sao Sebastiao, 3 vermes em junho de 1953. 

Discussdo de Austrorhynchus elixus 

A presen^a de um tubo cuticular anexo as vesiculas seminais 
distingue A. elixus de A. pectatus Karling (1952a, p. 8). Diferem 
tambem as pegas cuticulares accessorias do orgao chamado de esti- 
mulante. O pente encontrado na maioria das formas de pectatus 
nao foi encontrado em elixus. Os orgaos femininos das duas espe- 
cies sao semelhantes, havendo apenas pequenas diferen^as a res- 
peito da demarca^ao da bursa do canal genital feminino e da comu- 
nicagao entre bursa e intestine. 

A literatura contem varias especies provisoriamente incluidas 
no genero Polycystis e providas de pegas cuticulares alem do tubo 
da secregao granulosa. De nenhuma destas especies sabemos, onde 
a bursa se liga as vias genitais. Em certos casos (P. steueri Stein- 
bock 1933, p. 14), o segundo tubo foi descrito como tubo seminal; 
em outros, p. e. P. tripalmata Bekl. e P. minuta (Ulj.), esta fungao 
e negada ou posta em duvida (Beklemischev 1927a, p. 206-07). 
Na parte sistematica de Grimpe-Remane, "Tierwelt der Nord- & 
Ostsee", Meixner relata P. hibernica Southern (1936, p. 59) do Mar 
Mediterraneo, duvidando da condugao da secre?ao granulosa e da 
dos espermatozoides pelos orgaos cuticulares correspondentes, li- 
gados por musculatura. Em A. elixus, porem, vimos espermatozoi- 
des corados em azul e secre^ao granulosa vermelha respectivamente 
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nos lumes dos estiletes pertencentes as vesiculas seminais e a vesi- 
cula granulorum. 

As especies aludidas de Polycystis com pe^as cuticulares aces- 
sorias nao se conhecem suficientemente bem para permitir con- 
fronto pormenorizado com A. elixus. Todavia P. minuta (Ulj.), 
P. intubata Gr., P., steueri Steinb. e P. hibernica South, diferem da 
especie atual porque possuem somente urn elemento cuticular alem 
do estilete da vesicula granulorum. Em P. minuta e P. steueri ocor- 
rem, alem disso, melanoforos no parenquima. Das duas especies com 
mais de uma pe^a cuticular acessoria, P. georgii Graff (1905a, 
p. 158) e marmoreada e P. tripalmata Bekl. (1. c.), estriada. 

KOINOCYSTIDIDAE 

O unico carater disjuntivo entre Koinocystididae e Polycysti- 
didae reside na sucessao e juxtaposigao, respectivamente, das vias 
eferentes dos espermatozoides e da secre^ao granulosa (Karling 
1952a, p. 38). Certos caracteres auxiliares ou estao sujeitos a ex- 
cep^des ou ignoram-se de varias especies. Mencionamos presen^a 
(Koinoc.) e ausencia (Polyc.) de nucleos entre os musculos inter- 
nes da tromba; uniformidade (Koinoc.) e diversidade (Polyc.) do 
epitelio do cone terminal da tromba; ausencia (Koinoc.) e presen^a 
(Polyc.) de 4 gibas cuticulares na entrada do esofago. 

Na tabela seguinte, nao foram considerados: Koinocystis tvaer- 
minnnensis Karling (1931, p. 44), Rhinolasius sartus Marcus (1951, 
p. 25), ambos transferidos para as Zonorhynchidae (Karling 1952, 
p. 5; 1952a, p. 39), Alcha evelinae Marcus (1949, p. 32) removida 
para as Polycystididae (Karling 1952a, p. 28) e os generos mencio- 
nados, mas nao ilustrados por Meixner (1938). Lembramos que 
Karling (1952a, p. 35) duvida da certeza quanto a desembocadura 
do duto seminal de Phonorhynchoides flabellatus Beklemischev 
(1927, f. 4 no texto e t. 2 f. 3). Com isso, surge a possibilidade de 
pertencer a especie mencionada ao genero Phonorhynchus, das Po- 
lycystididae. As glandulas de Utelga deina Marcus (1949, p. 31 
f. 36, q) constituem, como Karling supos (ibid.), de fato, um orgao 
atrial especial, que difere do aspecto regular de glandulas argamas- 
sadoras. Acrorhynchus heinckei Attems (1897, p. 225) pertence, 
possivelmente, ao genero Itaipusa, pois tern epitelio diferente no 
apice e na base do cone da tromba. Provavelmente, a especie indi- 
cada possue duto comum e bursa separados, como Itaipusa divae 
Marc. Na figura 15 de Attems, Be parece ser o atrio; Rs, a bursa. 
O cirro intrabulbar da especie brasileira e os 3 ganchos ectais do 
bulbo de heinckei seriam sinais disjuntivos. 
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CHAVE PARA A CLASSIFICAgAO DOS GfiNEROS 
DAS KOINOCYSTIDIDAE 

1 Ovarios ^ vitelarios pares — 2. 
— Ovario e vitelario impar; o ultimo pode formar dois cordoes, nao bila- 

terais — 8. 
2 Orificio da bainha da tromba subterminal-ventral; cada tronco excretor 

com ampola sincicial terminal, visivel com pequeno aumento (Meixner 
1925, f. 1, amp) — Anoplorhynchus Meixner (1924, p. 26) ; na agua doce. 

— Orificio da bainha da tromba terminal; sem ampolas terminals nos troncos 
excretores — 3. 

3 Alem do canal genital masculino, ainda outros orgaos anexos ao atrio que 
conteem estilete ou bastonete cuticulares — 4. 

— Afora do canal genital masculino, nao ocorrem estilete ou bastonete em 
orgaos anexos ao atrio — 5. 

4 Vesicula seminal impar; sem utero preformado; bursa anexa ao atrio 
com palheta; canal genital feminino simples — Phonorhynchoides Bekle- 
mischev (1922, p. 277; 1927, p. 102). 

—- Vesiculas seminais pares; com utero preformado; vesicula anexa ao atrio 
sem palheta; canal genital feminino com duas dilatacoes, bursa e r-ecepta- 
culo, separadas por esfincteres — Falkla Karling (1952a, p. 29). 

5 Espermios e secreqao granulosa entram juntamente no canal genital mas- 
culino — 6. 

— Espermios e secregao granulosa entram por dutos separados no canal ge- 
nital masculino — Utsums, gen. nov. 

6 Cone terminal da tromba com epitelio uniforme — 7. 
— Cone terminal da tromba basalmente com rabditos, apicalmente sem rabdi- 

tos — Itaipusa Marcus (1949, p. 28). 
7 Sem esfincter na base do cone da tromba; receptaculo seminal indepen- 

dente do canal genital feminino — Utelga Marcus (1949, p. 30). 
— Com esfincter na base do cone da tromba; receptaculo seminal fazendo 

parte do canal genital feminino — Koinocystis Meixner (1924, p. 26). 
8 Canal genital masculino com estruturas cuticulares — Psainmopolycystis 

Meixner (1938, f. 11 A, 64), 
— Canal genital masculino sem estruturas cuticulares — 9. 

9 Entre o atrio e o bulbo copulatorio, o canal genital masculino — Koinocys- 
tella Karling (1952a, p. 36). 

— Bulbo copulatorio diretamente ligado ao atrio — Psonwiorhynclms Meixner 
(1938, f. 65). 

Utsurus, gen. nov. 

Koinocystididae com gonadas pares; cirro e duto da secregao 
granulosa saem separadamente do bulbo copulatorio; canal genital 
feminino com bursa vaginal e receptaculo seminal separados por 
esfincteres; atrio com vesicula anexa, com carater de bursa resor- 
biens, provida de duto genito-intestinal. Tromba e esofago com 
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os caracteres tipicos das Koinocystididae: epitelio uniforme do cone; 
esfincter na base do cone; mioblastos entre os musculos internos; 
ausencia de gibas cuticulares. 

Tipo do genero; Utsurus evelinae, spec, no v. 

Utsurus evelinae, spec. nov. (Fig. 47-49) 

O comprimento dos vermes conservados e de 0,56 - 0,84; a 
grossura de 0,28 - 0,35 mm. O maior dos vermes tinha comido urn 
Nematode de ca. de 3 mm. de comprimento e de diametro de 0,1 mm., 
o que corresponde aproximadamente a urn te^o do volume do Ka- 
lyptorhynchio. A extremidade anterior e conica; a posterior, arre- 
dondada, Os vermes sao incolores; os calices dos olhos duplos, 
pretos. 

O comprimento dos cilios e de 3-4 micra; a altura da epiderme, 
de 6-8 micra. O epitelio epidermico contem vacuolos hialinos 
("wasserklare Raume") e rabdoides eritrofilos (2-3 micra), ambos 
ausentes nas extremidades anterior e posterior. Os limites interce- 
lulares sao, em parte, reconheciveis. A membrana basilar, que e 
forte, e as camadas tenues das fibras musculares anelares e longi- 
tudinais acusam, conjuntamente, grossura de 5 micra. Na cauda, 
os musculos cutaneos sao mais espessos. Ai ocorrem as glandulas 
adesivas (1) de secre^ao rosacea, comuns na Subordem. Muscula- 
tura parenquimatica dorso-ventral dispoe-se, em grupos, nos dois 
lados do corpo. 

A tromba apresenta-se, no material disponivel, ligeiramente 
contraida; o cone terminal conserva-se convexo. Neste estado de 
contra^ao mediocre, o comprimento e o diametro maximo da trom- 
ba sao aproximadamente iguais, de ca. de 0,12 mm. A estrutura 
da tromba corresponde ao tipo das Koinocystididae: a bainha pos- 
sue nucleos no trecho distal e urn anel dos mesmos ao redor da sua 
insergao; o epitelio contem secregao eritrofila em forma de basto- 
netes. Alem dos dilatadores da bainha (ci), ha tambem fibras ane- 
lares e longitudinals que acompanham o epitelio dela. O fino epi- 
telio do cone e uniforme e sem nucleos. Os musculos anelares da 
tromba formam um esfincter (w). Dos musculos externos, numero- 
sos retratores do integumento (j), longos retratores (k), fixado- 
res (h) e protratores ocorrem, como em outras Koinocystididae. 

A posi^ao da boca (b) varia, uma vez situa-se na metade ante- 
rior do corpo; outra vez, no meio do lado ventral. Os dilatadores 
(bi) inserem-se no integumento, a certa distancia do proprio orifi- 
cio bucal. Estes musculos sao fibras alongadas da musculatura lon- 
gitudinal da bolsa faringea. Esta come^a com tubo bucal; o epi- 
telio dela contem nucleos. A bolsa apresenta-se como infundibulo, 
cuja abertura larga circunda a orla faringea. O comprimento da 
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faringe (f) e menor (0,1 mm.) que o diametro (0,14 - 0,16 mm.), 
A face ventral da faringe e achatada. No bordo da orla inserem- 
se os musculos motores (mi). Ental e ectalmente a esta inser9ao 
dispoem-se, no total, 4 feixes muito grosses (em) da musculatura 
faringea anelar externa, cujas fibras restantes sao fortes, no corpo 
faringeo (en); finas, na orla. A musculatura anelar interna e muito 
fraca, com excepgao de urn esfincter ectal (im), semelhante ao de 
Falkla bacillata Karling (1952a, p. 31-32), mas menos espesso e 
sem a membrana ao redor das fibras daquela especie. A muscula- 
tur faringea longitudinal interna (il) e externa comp5em-se de nu- 
merosas fibras. A musculatura radial (rm) tern a disposigao comum, 
nao a quasi longitudinal de Falkla bacillata (fig. 19, rad). Glandu- 
las (gi) desembocam entalmente ao esfincter (im) e em duas re- 
entrancias ectais a este. Dessas glandulas, que sao eritrofilas e 
cianofilas, as de mesma tingibilidade situam-se simetricamente ao 
redor do lume. O anel nervoso (an) pertence a metade ectal, onde 
corre a pequena distancia da superficie externa. 

Na entrada intestinal ha celulas de Minot (m). O intestino e 
sincicial. As suas dimensdes variam conforme o estado de enchi- 
mento; no verme que tinha engulido, ha pouco tempo antes da fixa- 
9ao, um Nematode, parte do tecido alimentar estende-se para a 
regiao antes da tromba. 

Os dois testiculos (t) encontram-se de cada lado da faringe (f) 
e emitem caudalmente os dutos eferentes (d). Duas musculosas ve- 
siculas seminais (s) sobrepoem-se ao musculoso bulbo copulato- 
rio (y), circundadas pelas glandulas granulo-secretoras (r). No 
bulbo, a via dos espermatozoides comega como duto ejaculatorio 
(e), de percurso sinuoso e parede fina. Onde o duto se dilata e se 
torna cirro (z), varios corddes de secregao granulosa entram na via 
espermatica. A maior parte desta secregao vermelha e alaranjada, 
porem, acumula-se na calota >ectal do bulbo e dai passa para o canal 
genital masculino (p) por um largo tubo (x) encurvado, de parede 
espessa. No cirro ha 2-3 series de numerosos espinhos foliaceos, 
cuspidatos e dispostos como dentes de pente. O cirro contem ainda 
aculeos avulsos, gancheados. 0 canal genital masculino e fortemen- 
te musculoso e possue 3 estruturas cuspidatas cuticulares, 2 entais 
e 1 no meio. As primeiras sao um espinho comprido, grosso, quasi 
reto e outro, pequeno, encurvado. No centro do canal encontra-se 
um gancho forte, de comprimento medio. 

Os dois ovarios (o) sao ventrais, post-faringeos; as zonas ger- 
minativas dirigem-se para diante. A tunica ovarica forma um ovi- 
duto, em cuja dilata^ao ental os vitelodutos (v) entram. Os vitelci- 
rios (vt) lobulados sao laterals. 0 ovoviteloduto comum (dc) alar- 
ga-se, formando o receptaculo seminal (q), separado por um esfinc- 
ter (w) da dilatagao seguinte, a bursa (vi), de parede musculosa. 



Utsurus evelinae, sp. n. 
Fig. 47 Vista lateral da organizagao; Fig. 48 Corte mcdiano da faringe; Fig. 49 Recons- trueao esquematizada dos orgaos reprodutivos. 
a: atrio; an: anel nervoso da faringe; b; boca; bi: dilatadores da boca; c: cerebro com 
um dos olhos; ci; dilatadores da bainha da tromba; d: duto eferente; dc: ovoviteloduto 
comum; e; duto ejaculatorio; em; miisculos faringeos anelares externos grosses; en; mus- 
culos faringeos anelares externos; f: faringe; g: glandulas formadoras do pedunculo (fila- 
mento) do casulo; gi: glandulas faringeas; h; fixadores da tromba; i; duto bursa-intestinal; 
il • musculos faringeos longitudinais internes; im: esfincter fan'ngeo; j: retratores do inte- 
gumento; k: retratores da tromba; 1: glandulas adesivas caudais; m: celulas de Minot; 
mi: musculos motores da faringe; n: bursa resorbiens; o: ovarios; p: canal genital mas- 
culino; q: receptaculo seminal; r; glandulas granulo-secretoras; rm: musculos faringeos 
radiais; s: vesiculas seminais; si: glandulas da casca; t: testiculos; u; ritero; v: vitelodutos; 
vi: bursa do canal genital feminino; vt: vitelarios; w: esfincteres (de varios orgaos); x; tubo 
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Outro esfmeter (w) existe entre o canal genital feminino e o atrio 
(a). Espermatozoides encontram-se no receptaculo e na bursa. 

O gonoporo e subterminal. Do atrio saem a bursa resorbiens 
(n) antero-dorsal e o utero (u) antero-ventral. A bursa e sincicial 
e contem um grande vacuolo que indue massa homogenea rosa- 
cea, nao espermatozoides no material atual, Separado da bursa por 
esfincter (w) sai entalmente dela o duto bursa-intestinal (i) que 
passa para o tecido intestinal, vacuolizado na entrada do duto. 0 
duto uterino comprido demarca-se do fundo do utero por esfinc- 
ter (w), como em Falkla bacillata Karling (1952a, p. 35) e recebe 
os granules grosses amarelados-acastanhados das glandulas (g) 
formadoras do pedunculo (filamento) do casulo, as "Filamentdrii- 
sen" de Meixner (1926, p. 614-616). Entalmente ao esfincter, si- 
tuam-se as glandulas da casca (si), de secre^ao vermelha, finamente 
granulosa. Um dos vermes presentes contem, no utero, um casulo 
com dois ovos e numerosas celulas vitelinas. A casca deste casulo 
e amarela e grossa, mas ainda fragil e vacuolizada. As gotas, que 
sao a substancia da casca e se reconhecem nas celulas vitelaricas 
dos vermes sem casulo, desapareceram das celulas vitelinas do ca- 
sulo; o plasma destas e homogeneo. Tambem as glandulas do fila- 
mento sao vazias e homogeneas no verme gravido, pois secretaram 
ja o pedunculo que preenche o duto uterino. Os vitelarios deste 
verme sao completamente reduzidos. 

Ocorrencia: No litoral superior da baia de Santos (marco his- 
torico) e da ilha de Sao Sebastiao, em areia grossa com detrito e 
algas; no total, tres individuos. O verme com casulo no utero foi 
encontrado em novembro de 1952; dos dois outros, um em abril e 
outro em novembro. 

Discussdo de Utsurus evelinae 

A presenga de duas vias masculinas, uma espermatica e outra 
de secregao granulosa, o "Sekretrohr", singulariza a especie e apro- 
xjma-a as Polycystididae. A tromba, porem, e o esofago, assim 
como a sequencia, nao juxtaposigao, das vesiculas seminais e do 
reservatorio da secre^ao granulosa, definem a posi^ao de Utsurus 
nas Koinocystididae. Comunica^oes genito-intestinais foram rara- 
mente observadas nos Kalyptorhynchia (p. e., Marcus 1948, p. 130; 
1950, p. 35; Karling 1952a, p. 15), provavelmente porque as va- 
rias fases sexuais se sucedem nesta Subordem e, destarte, o estado 
funcional de um determinado material evidencia a organiza^ao, 
apenas em parte. A frequencia de vesiculas anexas ao aparelho re- 
produtivo, com carater de bursa resorbiens, permitem supor mais 
comunica^des genito-intestinais do que foram descritas. A vesicula 
correspondente existe tambem em Falka bacillata Karling (1952a, 
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p. 33, 35, f. 20, an), cuja via feminina se parece muito com a de 
Utsurus evelinae. 

Na especie de Karling, a dilatagao ectal do canal genital fe- 
minino, que recebe os espermatozoides na copula^ao, foi chamada 
de "bursa vaginalis" (ibid., p. 34, 35). Este termo foi introduzido 
para a bursa seminal das Cicerinidae (Meixner 1928, p. 231, 233, 
235), em que existe poro vaginal. Mais tarde (Meixner 1938, f. 72), 
o nome "bursa vaginal" foi aplicado para designar o canal genital 
feminino alargado que recebe os espermatozoides na copula^ao. 
Na explicagao de Proschizorhynchus oculatus Meixner (1938, f. 66), 
porem, onde a denominagao de "bursa vaginal" seria de se esperar, 
encontra-se "bursa seminal". De fato, trata-se de uma bursa se- 
minal, da terminologia de Graff. Em Falkla bacillata Karl, e Utsu- 
rus evelinae, nos quais a bursa transmite o esperma para o recepta- 
culo seminal, a denominacao tradicional da bursa seria "bursa 
copulatrix". Parece desnecessario aplicar termos diferentes para 
uma bursa incluida no canal genital feminino, conforme a presenga 
ou ausencia de mais uma dilatagao do mesmo canal. Todavia, con- 
vem suprimir, nestes casos, a denominacao "bursa vaginal" e res- 
tringir esta as especies com vagina externa,, p. e., Schizorhynchus 
rarus Ax (1951, p. 331), ou interna, p. e., Zonorhynchus tvaermin- 
nensis (Karling 1952, p. 9). 

CHAVE PARA A CLASSIFICAgAO DOS GENEROS 
DAS PLACORHYNCHIDAE 

1 Ovarios pares — Placorhynchus Karling (1931, p. 26, 44; 1947, p. 46; 
1952a, p. 40). 

— Ovarios impares — 2. 
2 Orgao masculino armado; testiculos pajes — 3. 

— Orgao masculino inerme; tasticulo impar -— Clyporhynchus Karling 
(1947, p. 4, 46). 

3 Vesicula seminal Impar; orgao copulador com estilete; bursa com poro 
vaginal no dorso — Harsa Marcus (1951, p. 27; 1952, p. 48). 

— Vesiculas seminais pares; orgao copulador com cirro; bursa com poro 
atrial — Oneppus Marcus (1952, p. 49). 

Oneppus lacus, spec. nov. (Fig. 50-53) 

Vermes viventes teem ca. de 0,6 mm. de comprimento; fixados, 
ate 0,42 mm., sendo assim bem menores que O. timius Marcus 
(1952, p. 50). A epiderme dos animais viventes mostra os mesmos 
granules refrativos como a daquela especie, mas, nos cortes, nao 
se observam mais, em oposicao a timius. As glandulas cefalicas, de 
secrecao cianofila, re-encontram-se. Tambem os olhos, de diametro 
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de 10 micra, e a tromba, de 80 micra nos cortes, mostram tratar-se 
de especie menor que timius. 

As placas proboscidiais (pi), posteriormente atenuadas e coe- 
sas, concordam em lacus e timius, mas a insergao das fibras longi- 
tudinals do cone (co) difere, pois restringe-se a sutura das pla- 
cas, em O. lacus. Corresponde, destarte, a Harsa obnixa Marcus 

<7€ 

■m 

B m ■w. 
Ky 

SZ 
in 

t>1 

n so 

Oneppus lacus, sp. n. 
Fig. 50 - Corte mediano da tromba; Fig. 51 - Corte mediano, combinado, da regiao posterior; 
Fig. 52 Cirro invaginado de um veme ligeiramente comprimido; Fig. 53 - Esquema do 

canal genital feminine. 
b: bainha da tromba; c: cerebro; co: cone da tromba; d: dutos espermaticos; e: esfincter 
da bursa; f: faringe; ge: glandulas eosinofilas da faringe; h: glandulas caudais; i: atrio 
comum; in; micleos epiteliais aprofundados do cone proboscidial; k; gonoporo; m: boca; 
mi: clavas de Minot; n: receptaculo seminal; o: ovario; oe: esofago; p: cirro; pi: placas da 
tromba; q: canal genital feminino; r: vesicula granulorum; ri: glandulas proboscidiais; 
s: vesicula seminal; u: litero; v: vitelarios; w; glandulas uterinas; x: bolsa do cirro; y: bursa. 

(1951, f. 58). Em O. timius, estende-se um pouco mais sobre as 
proprias placas; em Placorhynchus e Clyporhynchus, muito mais 
(Karling 1947, t. 1). Os nucleos (in) do epitelio do cone da tromba 
de O. lacus encontram-se reunidos em dois saquinhos, dorsal e 
ventralmente ao cone. 

0 diametro da faringe (f) e de 45 micra, nos cortes; a altura, 
de 28 micra. A topografia e a mesma como em O. timius, pois a fa- 
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ringe situa-se imediatamente antes dos orgaos copulatorios (Pla- 
corhynchidae em geral), atras do meio do corpo. A boca (m) en- 
contra-se no bordo posterior da faringe, distando 0,26 mm. da extre- 
midade anterior em um verme de 0,4 mm., nos cortes. A orla fa- 
ringea, no sentido de Karling (1931, p. 34) contrasta com a de 
O., timius, por ser nucleada, como a de Clyporhynchus (Karling 
1947, f. 2 B, na p. 11). Alem disso, existe saliencia preensora 
("Greifwulst"), ausente em O. timius. As glandulas faringeas eosi- 
nofilas (ge) correspondem tambem as de Clyporhynchus monolentis, 
sendo 12, nao 16 (timius). 

Os testiculos, dutos eferentes e as vesiculas seminais (s) sao 
de estrutura igual nas duas especies de Oneppus. Na bolsa do cir- 
ro (x) de O. lacus, os musculos externos, longitudinais, sao forma- 
dos por fibras grossas, paralelas; os internes, anelares, sao finos. 
Como no cirro maior de O. timius cabe, no menor de O. lacus (0,1 
mm.), uma metade a vesicula granulorum (r) e outra, a parte aculea- 
da (p). O tipo da cuticularizagao, porem, difere nas duas especies 
do genero. Espinhos grandes ocorrem em timius somente na extremi- 
dade do cirro que se torna a externa, na evagina^ao. O. lacus pos- 
sue duas coroas de aproximadamente 20 espinhos, cada um de ca. 
de 10 micra, ao comprido, uma no bordo ectal e outra no ental do 
trecho cuticularizado. Entre ambas disp5em-se numerosos peque- 
nos aculeos (ca. de 2 micra), em quinconcio. 

O gonoporo (k) situa-se 30-40 micra antes da extremidade 
caudal, aproximando-se a esta, como em timius, mais que a boca. 
Os vitelarios (v) estendem-se para diante ate a um nivel sobre- 
posto a tromba. A topografia peculiar da bursa copulatoria (y), 
ventralmente ao utero (u), e a mesma como em O. timius. Nos 
pormenores, existem diferengas: em vez do esfincter massigo da 
bursa de timius ocorrem em lacus fibras anelares esparsas (e), em 
todo o ter^o ectal da bursa. O utero (u), rico em celulas e pobre 
em musculos, como em timius, contem, em um dos vermes exami- 
nados, um casulo pedunculado. A entrada atrial do receptaculo se- 
minal (n) e provida de um esfincter e abre-se, como em O. timius, 
na parede caudal do atrio (i), perto do gonoporo (k). Constitue, 
porem, em O. lacus, o trecho ectal do canal genital feminino (q), 
para onde os espermatozoides passam. Dos dois lados do recepta- 
culo saem dois tubos finos cuticulares, dutos espermaticos (d), 
cujas termina^oes internas nao foram vistas com clareza. 

Ocorrencia: Itanhaen, ca. de 50 kms. ao sudoeste de Santos. 
Os vermes pertencem a fauna acompanhadora de Nygulgus eveli- 
nae, mas vivem ca^ando Nematoda e deslizam entre as particulas 
do lodo. Nadam pouco, em oposi^ao a Nygulgus evelinae, que come 
Diatomaceas e nada sobre a superficie do lodo. Oneppus lacus 
fixa-se por meio das glandulas caudais (h), nomeadamente quando 
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e atingido por um golpe de agua, sendo esta reagao comum nos 
Kalyptorhynchia. 

HOLOCOELA 

Plagiostomum remanei, spec. nov. (Fig. 54-58) 

Os vermes viventes alcangam ate 3 mm. de comprimento; os 
conservados, ate 1,3 mm. A largura maxima que e de 0,2 mm., nos 
animals vivos, e de 0,42 mm. nos conservados, encontra-se atras 
do meio do corpo. Os vermes sao brancos, com calices opticos pre- 
tos, podendo cada um destes ser subdividido em dois. Como outros 
animais da fauna dos intersticios da areia, nomeadamente os maio- 
res (Remane 1940, p. 56), tambem P. remanei tern corpo comprido 
e estreito. A cauda" cuspidata mede ate 0,15 mm., nos cortes. Na 
face ventral dela, numerosas glandulas derramam a sua secre^ao 
cianofila (sc), possivelmente adesiva. 

A faringe volumosa (f) corresponde, aproximadamente, a um 
quarto do comprimento do verme vivente (Fig. 54). No conservado 
(Fig. 55), pode ultrapassar a metade da longura do corpo total. Do 
mesmo modo como a faringe "doliiformis" das Provorticidae (Lu- 
ther 1948, p. 7, 20; Marcus 1951, p. 17), tambem a "variabilis" das 
Plagiostomidae encolhe menos que o corpo restante, evidentemente 
por ser mais consistente. Sulco ciliado nao existe. A boca (b) e sub- 
terminal; o gonoporo (t) dista ca. de 0,15-0,16 mm. da ponta 
caudal, em vermes conservados. 

O comprimento dos cilios locomotores iguala a altura da epi- 
derme. Os nucleos desta sao intra-epiteliais, como sempre no ge- 
nero. Cones de secregao, principalmente cianofila, tornam a epider- 
me como que estriada; as glandulas eritrofilas, tambem presentes, 
destacam-se menos. O grupo de glandulas frontais (j), que desem- 
boca no bordo dorsal da boca, contem elementos basofilos e acido- 
filos. A membrana basilar e fina e nao forma anel bucal. 

O cerebro (c) comunica-se com dois orgaos sensoriais, situa- 
dos no bordo anterior do corpo e separados no meio. Estes orgaos 
sao semelhantes aos encontrados em P. lapinum Marc. Caracteri- 
zam-se por cilios (w), supressao de glandulas cutaneas e aprofun- 
damento dos nucleos. 

No corte transversal, o lume da faringe e triangular, com a 
ponta para baixo, como em P. makropharynx Brandtner (1934, f. 1, 
na p. 107). A bolsa faringea (h) circunda a metade anterior da 
faringe; o septo (k), a posterior. No ponto da fixa^ao da bolsa, 
inserem-se os musculos (p) que locomovem a faringe. Esta per- 
tence ao tipo "intextus", pois mostra sequencia identica dos mus- 
culos externos na bolsa e no septo. Difere apenas a espessura do 
estrato musculoso longitudinal, que e muito maior na bolsa do que 
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no septo. Um pouco entalmente a entrada fanngea existe um grosso 
esfincter externo (n) ; o interno, na passagem ao intestine, e forma- 
do por algumas fibras mais fortes da musculatura anelar interna. 
Numerosas glandulas eritrofilas abrem-se na ponta ectal da farin- 
ge; mais para dentro, mas ainda ectalmente ao esfincter, desemboca 
um feixe de glandulas cianofilas misturadas com eritrofilas. Algumas 
glandulas dos dois tipos derramam a sua secregao no lume pos- 
terior da faringe. 

A extremidade ental da faringe e circundada por uma roseta 
de celulas de Minot (m), O lume do intestine (i) e sempre nitido. 
A altura do epitelio varia; as celulas nao sao ciliadas, conteem va- 
cuolos, e os seus limites sao indistintos. O conteudo do intestino e 
pouco reconhecivel; uma vez vimos ovos no lume; provavelmente 
de Copepodos. Para diante, o intestino circunda, nos vermes con- 
servados, frequentemente a metade posterior da faringe; para tras, 
o intestino acaba no tergo caudal do corpo. 

Os testiculos compactos encontram-se nos dois lados, no inicio 
da metade posterior do corpo. Entre eles situa-se a vesicula comum, 
aproximadamente esferica, com ligeira constri^ao separadora das 
partes ental (s) e ectal (r) que conteem espermatozoides e secre- 
^ao granulosa, respectivamente. Os espermatozoides (Fig. 58) dos 
vermes conservados medem de comprimento 17-20 micra e, de dia- 
metro, 1,25 micra. Sao bicuspides, e a cabe?a ocupa aproximada- 
mente metade da longura. Espermatozoides alheios (x) injetados 
na copula^ao, encontram-se em todos os orgaos, tambem no lume 
intestinal. No epitelio parietal intestinal de um verme, ca. de 4 mil 
espermatozoides puderam ser avaliados, por contagens sucessivas 
de campos do mesmo tamanho. As glandulas granulo-secretoras (q) 
circundam a calota ental da vesicula comum. 

A passagem da ultima para o saco distal (u) e curta, mas 
provida de esfincter (si). A parede do saco e musculosa, e glan- 
dulas derramam pequenos pacotes de secre^ao eritrofila (z) no 
lume, especialmente na regiao ectal. A cavidade do saco abriga o 
penis, um tubo enroscado, de diametro de 20-22 micra na base, e 
de 10-12 micra na ponta. Ai ha dois nucleos, faltando nucleos no 
epitelio penial restante que contem colunas de secre^ao eritrofila (1). 
A base do penis e um septo tenue no canal genital masculino. Des- 
te septo projeta-se uma dobra curta, a bainha do penis (y), para o 
atrio masculino (am). O epitelio da bainha, sem nucleos, esta cheio 
de secregao cianofila (o); os nucleos encontram-se, pelo menos 
em parte, dentro da dobra. Uma ou duas dobras mais ectais do atrio 
masculino constituem bainhas peniais secundarias, cuja nitidez va- 
ria nos diversos individuos. 

As celulas germinativas femininas formam aglomeragoes irre- 
gulares nos dois lados do septo da faringe. Os ovocitos maiores me- 
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dem ca. de 52 micra de diametro; nao sao inseminados. Os ovarios 
sao circundados pelos vitelarios, que dai se estendem para tras. O 
curto ovoviteloduto comum (d), que e ciliado, entra no atrio co- 
mum (a), juntamente com a secregao eritrofila das glandulas de 
casca (e). O atrio comum, de epitelio alto e de superficie irregular, 
recebe, no seu ultimo trecho, a secregao igualmente eritrofila das 
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Plagiostomum remanpi, sp. n. 

Fig. 54 Verme vivente; Fig. 55: Verme em oleo de cravo; Fig. 56 Corte mediano, combi- 
nado, da parte anterior; Fig. 57 Corte mediano, combinado, da parte posterior; Fig. 58 - 

Espermatozoide do verme conservado. 
a: atrio comum; am: atrio masculino; b: boca; c: cerebro com olhos; d: ovoviteloduto 
comum; e: glandulas da casca; f; faringe; g: glandulas argamassadoras; h: bolsa faringea; 
i: intestine; j: glandulas frontais; k: septo faringeo; 1: 5ecre<;ao colunar do penis; m; celulas 
de Minot; n: esfincter na entrada da faringe; o: secregao cianofila da bainha do penis; 
p; miisculos locomotores da faringe; q; glandulas granulo-recretoras; r; parte ectal da 
vesicula comum, coptendo secre?ao granulosa; s: parte ental de vesicula comum, contendo 
espermatozoides; sc: secre?ao cianofila, talvez adesiva; si; esfincter na entrada do saco 
distal; t: gonoporo; u: saco distal; v: anel ncrvoso da faringe; \v: cilios sensoriais cefalicos; 
x: espermatozoides injetados; y; bainha do penis; z: secregao eritrofila no saco distal. 

glandulas argamassadoras (g). A secre^ao cianofila (sc), entre o 
gonoporo (t) e a ponta da cauda, ja foi mencionada. 

Ocorrencia: Ilha de Sao Sebastiao, na areia grossa com tufos 
esparsos de Padina e outras algas, abaixo da linha da vasante re- 
gular. Lavando a areia no local, o Prof. Dr. A. Remane (Kiel-Alema- 
nha) conseguiu, em 1.° de abril de 1952, grande numero de vermes 
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(metodo 2; Ax 1951, p. 333-334), onde, ate eatao, .tinharaos encon- 
trado, em novembro de 1950, somente um exemplar. For isso, deno- 
minamos a especie em honra do Colecionador. 

Discussdo de Plagiostomum remanei 

A faringe comprida da nova especie sugere a compara9ao com 
as especies seguintes: 

1) P. album Hyman (1938; 1944, p. 3). Faringe do tipo "textus". 
Separagao nitida entre vesicula seminal e vesicula granulorum. 

2) P. cinctum Meixner (1938, p. 5, 38). O septo circunda apro- 
ximadamente um tergo da faringe. Entre vesicula comum e 
saco distal, um duto comprido. O penis invaginado e reto. 

3) P. clusum Marcus (1951, p. 39). Faringe do tipo "textus"; 
o septo abrange um quarto da faringe. 

4) P. drygalskii Bohmig (1914, p. 30). Faringe do tipo "textus". 
Visto que "o penis invaginado entra na vesicula seminal", a 
vesicula comum, evidentemente, nao e separada do saco dis- 
tal, como no esquema D da fig. 10 de Karling (1940, p. 87). 

5) P. lapinum Marcus (1952, p. 65). Faringe do tipo "textus". 
Vesicula comum sem constri^ao e duto comprido entre vesi- 
cula comum e saco distal. 

6) P. makropharynx Brandtner (1934, p. 135). Boca terminal; 
gonoporo sub-terminal. O septo circunda dois tergos da fa- 
ringe. 

7) P. nonatoi Marcus (1948, p. 149). O septo abrange um quar- 
to da faringe. A secre^ao granulosa disp5e-se entalmente na 
vesicula comum; o esperma, ectalmente. O penis e reto e 
curto. 

8) P. opisthogonimum Reisinger (1926, p. 453). Vesicula semi- 
nal e vesicula granulorum distintamente separadas; duto com- 
prido entre vesicula granulorum e saco distal. Gonoporo sub- 
terminal. 

9) P. parasitorum Brandtner (1934, p. 136). Sem olhos. Farin- 
ge do tipo "textus". Comprimento do penis 28 micra, dia- 
metro 20 micra. 

10) P. rovignense An der Lan (1936, p. 6). Penis muito curto 
e pouco mais comprido que grosso. O comprimento da faringe 
nao tern a importancia que An der Lan Ihe atribue, pois foi 
verificado em material conservado. 

11) P. torquatum Karling (1940, p. 62, 237, 240). Karling reune 
a especie com P. cinctum. O septo de P. torquatum, porem, 
circunda mais do que tres quartos da faringe, e esta e do 
tipo "textus". 
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12) P. vorax Brandtner (1934, p. 135). Com sulco ciliado post- 
oral e vesicula comum alongada. 

13) P. whitmani Graff (1911, p. 77). O septo abrange dois ter- 
gos da faringe. O orgao copulador masculine corresponde ao 
de P. drygalskii. 

PROSERIATA 

Vannuccia talea, spec. nov. (Fig. 59-66) 

O comprimento dos vermes viventes e de 20 mm. ou mais; a 
largura de ca. de 0,4 mm. Geralmente o animal apoe o seu corpo 
branco e opaco aos graos de areia, angulando-o irregularmente e 
achatando-o maximamente, na procura de contato com o maior 
numero possivel de substratos. A extremidade anterior e obtusa; a 
posterior, foliacea e provida de ponta. 

No epitelio ciliado da epiderme reconhecem-se limites inter- 
celulares, pois nestes faltam os granulos contidos nas celulas epi- 
dermicas. Das varias glandulas, as grandes, cucumiformes (e), de 
secre^ao refrativa em vida, saos as mais salientes. Sao holocrinas, 
pois o micleo segue a secregao, na fase secretora (Fig. 61). Quando 
se desenvolvem glandulas substituidoras, a epiderme aprofunda-se 
e a membrana basilar acompanha-a. Do citosoma alongado para 
dentro fina parede protoplasmatica conserva-se, ao passo que o 
citoplasma central se transforma em secregao eritrofila, ao longo 
de toda a sua extensao. Origina-se, destarte, dentro do envoltorio 
constituido pela membrana basilar, "o tubo de parede muito tenue 
repleto de secregao eritrofila" que Meixner (1938, p. 22-23) des- 
creveu das "Schlauchdrusen" de Coelogynopora gigantea (F. 21). 
A epiderme mostra-se interrompida no ponto em que uma glan- 
dula cucumiforme come^a a crescer para dentro. Tendo esta atin- 
gido o seu comprimento definitive, apresenta-se fechada por esfinc- 
ter (p), provindo da musculatura cutanea anelar e por anel baso- 
filo (f), originado na lacuna deixada na epiderme. As glandulas 
cucumiformes ocupam toda a regiao lateral que comeca atras do 
nivel do cerebro e termina ao do aparelho copulador. As linhas me- 
dianas dorsal e ventral nao as conteem. 

Papilas adesivas laterals (k) aparecem tambem logo atras do 
cerebro e estendem-se ate a cauda, formando duas series indistintas, 
de cada lado. A secre^ao das glandulas pertencentes a estas papilas 
apinceladas e basofila, em oposigao a V. martae Marcus (1948, 
p. 157), onde e acidofila. As glandulas formadoras dos rammitos 
eritrofilos (d) sao igualmente laterals. 

A musculatura cutanea anelar e muito fina; a longitudinal (1), 
forte. No total, a musculatura ventral e mais grossa que a dorsal. 
Pouco atras do cerebro (c), comega uma diferenciaijao singular (x) 
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Vannuccia talea, sp. n. 
Fig. 59 Corte mediano, combinado, da extremidade anterior; Fig. 6o - Corte transversal, 
combinado, da regiao media do corpo; Fig. 6i: Corte longitudinal do integumento lateral; 
Fig. 62 - Corte mediano, combinado, da regiao dos orgaos copulatorios; Fig. 63 Corte trans- 
versal do cirro; Fig. 64 Corte longitudinal do cirro; Fig. 65 Corte com 3 dos 6 espinhos 

terminais do cirro; Fig. 66 - Orgao copulador masculino, evaginado. 
a: atrio genital; b: bursa; c; cerebro; d: glandulas rammitogenas; e; glandulas cucumifor- 
mes; f: anel obturador da raesmas; g: gonoporo; h: diverticulo pre-cerebral do intestine; 
i: intestine digestive; j; intestine solido, post-cerebral; k: papilas adesivas; 1: musculatura 
cutanea longitudinal; m; musculos dorso-ventrais; mi: celulas de Minot; n: nucleos dos 
musculos do canal genital feminino; ni: nucleos dos musculos da vesicula seminal; o: ovovi- 
teloduto; p; esfincter da glandula cucumiforme; q: glandulas do canal da bursa; r: glan- 
dulas granulo-secretoras eritrofilas; ri; glandulas granulo-secretoras basofilas; s: vesicula 
seminal; t: testlculo; u: glandulas da casca; v: glandulas dos ovovitelodutos; vi; vitelarios; 
\v: canal genital feminino; x: tala na musculatura longitudinal ventral; y: bolsa do cirro; 2: cirro. 
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da musculatura longitudinal ventral do piano mediano. Estende- 
se ate alem do gonoporo (g) e demarca-se, nos cortes transversals 
(Fig. 60), como triangulo na base ventral, formado por fibras mus- 
culares longitudinals cerradas. Trata-se de uma tala espessa, quasi 
cuticularizada, que fortalece a face com que o verme se apoe ao 
substrato. Funciona provavelmente como corda que garante a coe- 
sao do corpo comprido grudado aos movedigos graos de areia. O 
parenquima contem musculos dorso-ventrais (m), cujas fibras se 
concentram nos dois lados, entre as glandulas. 

0 cerebro (c) tern capsula distinta; o estatocisto situa-se antes 
do cerebro. A boca, pronunciadamente posterior, dista apenas 
1,3 mm. da extremidade caudal em uma das series de cortes. A fa- 
ringe iguala, em muitos caracteres, a de V. martae, sendo curta e 
larga, disposta dorso-ventralmente, e revestida por epitelios cilia- 
dos externo e interne, de nucleos aprofundados. Cilios faltam na 
orla, ao redor das desembocaduras das glandulas faringeas. A mus- 
culatura da faringe difere da de V. martae, pois a anelar e fraca, 
e a longitudinal forte. Como na especie citada, ocorre a dilata^ao 
interna, esofagica, do tubo faringeo. O intestine comega com diver- 
ticulo solido, pre-cerebral (h) e estende-se (i) ate alem do nivel 
da bursa (b). Dorsalmente ao cerebro (c) ha urn cordao que liga 
o diverticulo ao intestine post-cerebral. O primeiro trecho deste 
ainda e solido (j) e composto de altas celulas arqueadas metidas 
umas nas outras como as camadas da casca da cebola. Lembram, 
destarte, as celulas intestinais pre-cerebrais de Otoplana intermedia 
(Hofsten 1918, p. 23 f. 6, pda) e Tabaota curiosa Marcus (1950, 
f. 130, 1). 0 epitelio digestive do intestine (i) e distinto; o lume, 
nitido. Celulas de Minot (mi) ocorrem nas paredes laterals. Os 
contornos do intestine sao entalhados pelos musculos dorso-ven- 
trais (m). 

Os testiculos (t) ventrais, uniseriados, comegam bem atras dos 
vitelarios (vi), distando mais que 1 mm. da extremidade anterior. 
As espermatogemas compoem-se de 64 espermatides. Os esperma- 
tozoides sao enormemente compridos e finos. Apresentam-se, na 
vesicula seminal (s), reunidos em pequenos grupos encarapinhados, 
formados por ca. de 6-8 espermatozoides cada um. A vesicula se- 
minal (s), de 0,2 mm., ao comprido, situa-se no inicio do duto eja- 
culatorio, como em V. martae. Os nucleos (ni) da musculatura da 
vesicula seminal dispoem-se enfileirados na linha mediana ventral, 
como os do orgao copulador de Nematoplana naia Marcus (1949, 
t. 14 f. 92). A vesicula e incluida num saco musculoso, a bolsa do 
cirro (y), cuja longura e de 0,4-0,5 mm. Glandulas de secregao 
granulosa basofila (ri) encontram-se dentro da bolsa do cirro. Esta 
secregao alterna com a eritrofila de glandulas de secre^ao granu- 
losa (r), situadas fora da bolsa. Ao campo de ca. de 34 espiculas 
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cuticulares de V. martae, correspondem, em V. talea, mais de 100 
aciileos gancheados, dispostos em todos os lados do cirro (z), irre- 
gularmente distribuidos. Cada corte transversal (Fig. 63) contem, 
geralmente, seis destes aculeos, cujo comprimento e de 11 micra. 
As celulas do epitelio do duto ejaculatorio situadas entalmente aos 
aculeos e providas de nucleos asteroides sao, evidentemente, as for- 
madoras dos aculeos. A termina^ao do duto e guarnecida de 6 es- 
pinhos maiores, de 44 micra ao comprido. 

Os vitelarios (vi) come^am 0,7 mm. atras da extremidade 
anterior. Os ovarios, que conteem espermatozoides, situam-se 
0,3 mm, antes da faringe. No trecho atras do gonoporo (g), os ovo- 
vitelodutos (o) correm lateralmente e recebem a secregao vermelha 
de numerosas glandulas (v) que se encontram no parenquima la- 
teral entre gonoporo e cauda. Aproximadamente 1,5 mm. atras dos 
ovarios e 0,4 mm. antes da ponta caudal do corpo, os ovovitelodutos 
encurvam-se medialmente, recebendo a secre^ao alaranjada de dois 
tufos de glandulas da casca (u). 

Do ponto de reuniao dos ovovitelodutos estende-se o canal 
genital feminino (w) para diante; o canal da bursa (b), para tras. 
O canal genital feminino e revestido por sincicio sem nucleos, cir- 
cundado por fibras musculares anelares e muito finas longitudinals. 
Ao redor desta musculatura existe manto grosso de musculos pa- 
renquimaticos, preponderantemente radiais. Os nucleos deste manto 
nao acompanham as fibras, mas dispdem-se (n) na periferia, for- 
mando a camada externa do canal genital feminino. A saida do atrio 
genital (a) e ciliada. Tao pouco quao em V. martae e em algumas 
especies de Coelogynopora (Steinbock 1924, f. 5 e 9; Meixner 1938, 
f. 59, em baixo) ocorrem glandulas argamassadoras. 

O trecho ental do canal da bursa e circundado por grandes 
celulas glandulares de secre^ao roxa, granulosa (q). O canal con- 
tinua para tras, extinguindo-se no sincicio da bursa (b). A bursa, 
sem lume e com poucos nucleos, e urn orgao vacuolizado, que se 
tinge pouco nos cortes. Urn ou outro espermatozoide foi visto nos 
vacuolos bursais. A bursa ap5e-se intimamente a parede ventro- 
caudal do intestine (i), mas nao coalesce com esta. 

Ocorrencia; Ilha de Sao Sebastiao, na areia grossa e limpa da 
zona das mares, ca. de 30 especimes, em novembro de 1952 e junho 
de 1953. Os vermes descem na bacia inclinada, mas sao extrema- 
mente lentos na locomogao e grandemente hapticos, comportando- 
se de urn modo semelhante a V. martae. 

Discussdo de Vannuccia talea 

Das Monocelididae sem vagina e com uniao dos poros mas- 
culino e feminino, i. e Coelogynoporinae, conhecem-se dois gene- 
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ros: Coelogynopora e Vannuccia. A topografia e o numero das ve- 
siculas seminais, assim como a posigao dos nucleos epidermicos 
diferem nos dois generos. Nao se pode acrescentar, a estes carac- 
teres, o diverticulo solido pre-cerebral do intestino, pois ocorre em 
Coelogynopora e em V. talea. Inexiste em V. martae. Esta distin- 
gue-se de V. talea, alem disso, pelo tamanho muito menor, pelas 
glandulas eritrofilas das papilas adesivas e pelos elementos cuti- 
culares do cirro. 

Minona tridens, spec. nov. (Fig. 67-70) 

Os vermes incolores e sem olhos teem, em vida, de comprimento 
2,0 mm. e diametro de ca. de 0,2 mm. Depois da conservagao, o 
comprimento e de 1,4 mm., aproximadamente. As medidas seguin- 
tes, em milimetros, referem-se a animais fixados. Distancia do es- 
tatocisto (c) da extremidade anterior 0,2; da boca (b) 0,78; da 
abertura da vagina (z) 0,9; do poro masculino (y) 0,93; do orifi- 
cio do orgao musculo-glandular (x) 1,0; do poro feminino (w) 1,06. 
Os testiculos (t) ocupam a regiao entre 0,3 e 0,6; o comprimento 
da faringe (f) e de 0,15. A longura dos apendices caudais e de 
0,1, o diametro de 0,04. 

O carater externo mais saliente da nova especie e a subdivisao 
da extremidade caudal em tres apendices conicos nos quais as papi- 
las das glandulas adesivas (k) se localizam. A regiao cefalica se- 
para-se do corpo-restante por uma constrigao (Fig. 67). Anterior- 
mente ao estatocisto (c) e posteriormente a faringe (f), o corpo que- 
bra-se facilmente, como se depreende de varios especimes com re- 
generagao nas regioes indicadas. Tais zonas de rompimento (1) 
existem em varias Monocelididae. 

Os cilios sao compridos e densos, na maior parte do corpo, e 
especialmente longos na anterior. Rareiam na extremidade poste- 
rior, nomeadamente nos apendices caudais. Ai predominam os rab- 
ditos adenais, de cor vermelha, nos cortes corados com hematoxilina- 
eosina. Rabditos (q) ocorrem, se bem que menos numerosos, tam- 
bem nas outras regioes do corpo. Os nucleos da epiderme sao apro- 
fundados, como nas outras especies do genero. Glandulas fron- 
tais (h), eritrofilas e poucas cianofilas, situam-se ao nivel do c^re- 
bro (c) e desembocam na extremidade anterior. As glandulas das 
papilas adesivas (k) sao basofilas. Os musculos anelares sao finos; 
os longitudinais, mais grosses. O parenquima e fracamente desen- 
volvido, com excepgao da regiao cerebral, onde ha muitas celulas 
vesiculosas e outras, glandulares (pa), lembrando a parte "cervi- 
cal" correspondente de Nematoplana asita Marcus (1950, t. 21 
f. 122, pa). 



Minona tridens, sp. n. 
Fig. 67 Aspecto do verme vivente; Fig. 68 - Corte horizontal, combinado, da regiao ante- 
rior; Fig. 69 - Corte mediano, combinado, da regiao dos orgaos copulatorios; Fig. 70 - Orgao miisculo-glandular no verme vivente, comprimido. 
a: atrip masculine; b: boca; c: cerebro com estatocisto; d: receptaculo seminal; e: nervos; 
er: glSndulas granulo-secretoras; f: faringe; g; canal genital feminino; h: glandulas fron- 
tais; i; intestine; j: ovoviteloduto comum; k: papilas das glandulas adesivas; 1: zonas de 
rompimento do corpo; m: estilete do orgao musculo-glandular; n: celulas dos prolonga- 
mentos solidos cefalico e caudal do intestine; o: ovarios; p: glandulas do canal genital 
feminino; pa: parenquima; q: rabditos; r: penis; s: vesicula seminal; si: esfincteres va- 
ginais; t: testiculos; u^glandulas argamassadoras; v: vitelarios; w: poro feminino; x: orgao musculo-glandular; y: poro masculine; z: vagina. 
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0 cerebro (c), um pouco mais comprido que largo, e desti- 
tuido de capsula. Saem dele pelo menos dois pares de grosses ner- 
vos (e) para diante e um par para tras. 0 estatocisto apoe-se ao 
neuropilema e e circundado por celulas ganglionares. A faringe (f) 
comega com raiz estreita e dilata-se em dire^ao a boca (b), onde 
e provida de fortes musculos anelares. A face externa da faringe 
e coberta por epitelio ciliado, de nucleos aprofundados. Epitelio do 
mesmo tipo reveste a metade ectal alargada do lume faringeo, ao 
passo que a ental, tubulosa, possue epitelio baixo, frouxo, sem cilios, 
e de nucleos normals. O anel nervoso da faringe situa-se no fim do 
primeiro quarto externo, quer dizer, pronunciadamente para fora. 

Celulas granulosas de Minot orlam a entrada do intestino (i), 
cujo epitelio, embora repleto de granules alimentares nao e sinci- 
cial, pois evidencia limites inter-celulares. O lume intestinal con- 
serva-se as vezes, e fibras musculares e Diatomaceas reconhece- 
ram-se nele. Celulas vacuolizadas (n), nao digestivas, e nitida- 
mente delimitadas constftuem os intestines solidos desenvolvidos 
pre-cerebral e caudalmente. 

Os numerosos foliculos testiculares (t), dos quais 22 ou mais 
foram observados, dispoem-se em series mais ou menos regular- 
mente diagonals, aproveitando, destarte, o espa^o disponivel. Cada 
foliculo contem varias fases da espermatogenese; as espermatogo- 
nias dividem-se seis vezes, pois 64 espermatides perfazem uma es- 
permatogema. A vesicula seminal (s) fracamente musculosa e de 
poucos nucleos epiteliais e pequena, de 50 micra de diametro. Os 
espermatozoides arranjam-se de tal modo no lume da vesicula que 
as cabe?as formam o centro e as caudas encurvadas um torvelinho 
externo. Uma bolsa ventro-caudal da vesicula contem as celulas 
granulo-secretoras (er). A musculatura anelar e longitudinal do 
duto ejaculatorio ou penis (r) e mais forte que a da vesicula; no 
lume penial acumula-se secregao granulosa eritrofila. 0 penis iner- 
me e sem cilios abre-se no pequeno atrio masculine (a), este igual- 
mente sem cilios, e ligado ao poro masculino (y). 

Pouco atras do ultimo localiza-se o orgao musculo-glandu- 
lar (x), de 25 micra de diametro. Possue parede musculosa grossa 
e contem dois tipos de secregao acidofila, uma composta de granu- 
los grosses, a outra fina, homogenea. A posi^ao ental ou ectal des- 
tes dois tipos de secre^ao varia (Fig. 69, 70); as glandulas produ- 
toras da secre^ao encontram-se nos dois lados do orgao. Estilete 
cuticular (m), de 20 micra ao comprido, alargado na base, encur- 
vado na ponta, conduz a secregao para fora. 

Os vitelarios (v) come^am pouco atras do inicio dos testiculos 
(t) e estendem-se algo alem da faringe. Sao dorso-laterais em re- 
la^ao aos testiculos. Entre o campo dos ultimos e a raiz da faringe 
ocorrem, nos dois lados, os ovarios (o), cujos ovocitos maiores se 
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acham inseminados. Anteriormente a cada um dos ovarios acumu- 
lam-se espermatozoides, evidentemente subidos nos ovovitelodutos. 
Estes nao foram vistos com absoluta certeza. A vagina cuticulari- 
zada (z) recebe dois canais, um dorsal (j) e outro, ventral (d). 
O dorsal representa o ovoviteloduto comum; o ventral, um recep- 
taculo seminal, em que, porem, espermios nao foram encontrados. 
Na vagina ha dois esfincteres (si), dos quais um se situa entalmente 
ao poro vaginal externo; o outro, no lugar onde a vagina se comu- 
nica com os dutos femininos internos (j, g). A abertura externa da 
vagina localiza-se imediatamente antes da vesicula seminal (s) ou 
quasi ventralmente ao nivel desta. 

O canal genital feminino (g) corre, em alguns casos, dorsal- 
mente a vesicula seminal, em outros (Fig. 69), dorso-lateralmente, 
No seu trecho anterior, logo atras da entrada da vagina, desembo- 
cam glandulas, cujos dutos compridos pertencem a celulas (p) si- 
tuadas aos lados e atras da vesicula seminal. A parte posterior do 
canal genital feminino que se encurva para o lado ventral corre 
acompanhada pelas glandulas argamassadoras (u). A secre^ao gra- 
nulosa vermelha destas derrama-se no poro feminino (w) revestido 
por epitelio ciliado. 

Ocorrencia: Ilha de Sao Sebastiao, na areia grossa com detrito 
e tufos de algas (Padina), habitada por Amphioxus e Polygordius, 
imediatamente abaixo da zona das mares regulares, Ca. de 12 exem- 
plares em novembro de 1952. Os vermes saem da areia na bacia 
inclinada. 

Discussdo de Minona tridens 

A tripartigao da extremidade caudal e os dois tipos de secre- 
^ao contida no orgao musculo-glandular separam M. tridens de to- 
das as outras especies do genero. Do tipo deste, M.: evelinae Marcus 
(1946, p. 120), distingue-se, alem disso, pela continua^ao solida 
do intestino nas extremidades anterior e posterior do corpo e pelo 
orgao copulador masculine sem cilios. Das duas outras especies bra- 
sileiras, M. divae Marcus (1951, p. 48) e M. mica (ibid., p. 49), a 
primeira concorda com tridens no tipo do 6rgao copulador masculi- 
no, nao no tecido solido intestinal na cabe^a e na cauda. A segunda 
possue este ultimo carater, mas tern cirro cutilarizado e dilata^oes 
aliformes na base do estilete do orgao musculo-glandular. M. insu- 
laris, do mar Adriatico, singulariza-se pela posigao deste orgao 
antes do penis e pelo estilete reto do orgao aludido. 

POLYCLAD1DA 
CALLIOPLA NIDA E 

A substituigao do nome Diplosoleniidae Bock (1913, p. 248) 
tornou-se inevitavel (Hyman 1953, p. 357) depois de ter Stummer- 
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Traunfels (1933, p. 3561, nota 1) verificado a identidade de Diplo- 
solenia johnstoni Haswell (1907, p. 469) com Callioplana marginata 
Stimpson (1857, p. 4, 11). Boas fotografias de "Diplosolenia johns- 
toni" encontram-se no atraente livro de Dakin (1952, t. 27 f. 2-3). 

Os generos da familia, ate agora somente conhecida do Indo- 
Pacifico, sao Callioplana Stimpson (1. c.), Pseudostylochus Yeri 
& Kaburaki (1918, p. 437; 1918a, p. 25) e Monosolenia Hyman 
(1953, p. 359). No primeiro genero, hA duas vesiculas de Lang; 
nos dois outros, apenas uma. O gonoporo feminine de Pseudosty- 
lochus situa-se no piano mediano, alem disso, ocorrem tentaculos, 
se bem que, as vezes, muito pequenos. O poro feminino de Monoso- 
lenia e asimetrico, encontrando-se no lado direito, e tentaculos 
faltam. 

Discosolenia washingtoniensis Freeman (1933, p. 133) e sino- 
nimo de Planocera burchami Heath & McGregor (1912, p. 461) que 
e urn Pseudostylochus (Hyman 1953, p. 358). 

Callioplana evelinae, spec. nov. (Fig. 71-76) 

Os vermes conservados medem ate 10 mm. de comprimento, 
4 mm. de largura. O corpo e arredondado nas duas extremidades; 
a anterior e um pouco mais larga, mas, de maneira geral, os bor- 
dos sao aproximadamente retos e paralelos. O dorso, c6r de mar- 
fim, e salpicado de pequenas manchas acastanhadas, condensadas 
em tres finas estrias longitudinais que deixam os bordos livres. 
0 verme mais jovem, de ca. de 3 mm. ao comprido, mostra ante- 
riormente aos tentaculos uma faixa transversal vermelha, havendo 
outra um pouco antes do bordo posterior. Manchas grossas de pig- 
mento preto substituem estas faixas no verme meio-crescido. Nos 
tres vermes adultos da nossa colegao diminue o numero das man- 
chas pretas, das quais antero-lateralmente apenas dois grupos sub- 
sistem. Os cortes evidenciam que as manchas pretas nao sao olhos; 
em parte, situam-se no epitelio intestinal. 

Os tentaculos que distam 1,8 mm. do bordo anterior sao acas- 
tanhadosvnas pontas; claros e transparentes, nas bases implantadas 
em concavidades. A faringe (f) comega a distancia de 2,3 mm. da 
extremidade rostral, estendendo-se ate ao nivel de 5,5 mm. A boca 
(b) dista 4 mm. do bordo anterior. Os gonbporos (y, z) encon- 
tram-se ao nivel de 8,5 - 8,7 mm. da frente. 

Os olhos cerebrais (c), dos quais existem ca. de 12 cerrados 
de cada lado, dispoem-se em baixo de janelas transparentes, ao ni- 
vel das massas externas de celulas ganglionares ("aussere K5r- 
nerhaufen"). Os olhos tentaculares (x) aproximam-se uns dos outros 
de tal modo que nao podem ser contados e medidos com exatidao. 
Ha ca. de 14-20, de cada lado, na base dos tentaculos. 0 diSmetro 
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Callioplana evelinae, sp. n. 

Fig. 71 Extremidade anterior do verme vivente; Fig. 72 Regiao cerebro-tentacular do 
verme vivente; Fig. 73 Vista total de um verme em oleo de cravo; Fig. 74 - Vista ventral 
dos orgaos copulatorios, em oleo de cravo; Fig. 75 Combinagao de cortes sagitais dos orgaos copulatorios; Fig. 76 - Vermes viventes acasalados. 
a: atrio masculino; b: boca; c; olhos cerebrais; d: dutos eferentes; e; trecho ectal da 
vagina externa; es: esfincter da vagina externa; f; faringe; g; glandulas argamassadoras; 
h: grannlos de pigmento; i: intestino principal; ie: diverticulo intestinal; j: ramo lateral 
intestinal; k: vagina media (duto das glandulas argamassadoras); 1: vesiculas de Lang; 
m: duto das vesiculas de Lang; n; duto uterino comum (impar) ; o; ovario; p: penis; 
q; dutos uterinos (pares); r: vesicula granulorum; s: vesicula seminal; si: canais seminais posteriores com anastomose; t; testiculo; u: uteros; v: vagina interna; w: trecho ental da 
vagina externa; x: olhos tentaculares nos tentaculos; y: poro masculino: 7- noro feminino. 
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deles varia, mas provavelmente nao ultrapiassa 20 micra, pois ne- 
nhum destes olhos e grande. 

O aspecto da epiderme, uniformemente ciliada em toda a parte, 
nao difere no dorso e no ventre, afora os rabditos, cujo mimero e 
maior no dorso. A musculatura consiste em varias camadas nos la- 
dos dorsal e ventral. 

Em oposigao aos outros generos da famllia, a faringe (f) e 
apenas fracamente dobrada, e divertlculos da bolsa farlngea ine- 
xistem. Para diante, o intestine principal (i) sobresai a faringe 
ligeira e para trds, consideravelmente. Dos ramos intestinais (j), 
um impar corre dorsalmente ao cerebro; os outros, ca. de 16 de cada 
lado, sao irregulares quanto a distribui^ao, extensao lateral e rami- 
fica^ao. Clavas de Minot ocorrem no intestino principal e nos diver- 
ticulos, nestes mesmo em pianos situados lateralmente aos uteros 
(u). Larga zona (ca. de 0,1 mm.) do bordo do corpo nao e atin- 
gida pelas ramifica^oes intestinais. Vacuolos das celulas intesti- 
nais contem volumosas bolas alimentares eosinofilas, cuja cor e 
tamanho se repetem nos ovocitos ovaricos intimamente adjacentes. 
Em cortes relativamente grossos (12 micra), esferas vermelhas pa- 
recem sair da base das celulas intestinais e passar aos ovbeitos. 
Existem ainda vacuolos vazios e outros com inclusdes cianofilas 
nas celulas do trato alimentar. Observaram-se trofozoitos de Grega- 
rinas aderentes as celulas intestinais e pendentes para dentro do 
lume. Keferstein (1868, p. 22) descreveu primeiro Gregarinas (t. 2 
f. 10, 11) no intestino ("Magentaschen") dum Policladido, Lepto- 
plana tremellaris (O. F. Miill.). 

Os testiculos sao ventrais (Fig. 75, t). Ao nivel dos uteros (u) 
os dutos eferentes (d) ou "vasa deferentia" (Bock 1913, p. 36) 
recebem os canais seminais (ibid.), dos quais os posteriores (si) 
formam uma anastomose atras do gonoporo feminino (z). Esta es- 
trutura ja foi descrita por Lang (1884, p. 227) e ocorre em muitas 
especies. Vesiculas seminais acessorias ("spermiducal bulbs") nao 
existem, talvez em consequencia da copulagao que precedeu de pou- 
co tempo & conservaijao. Os dutos eferentes desembocam separa- 
damente nos diverticulos entais direito e esquerdo da vesicula se- 
minal (s), cuja forma lembra um Y. Ela 6 ventral e possue parede 
musculosa. Os nucleos desta musculatura circundam as fibras, nao 
as acompanham, dando-se o mesmo na vesicula granulosa (r), so- 
breposta a vesicula seminal, e de 0,12 mm. ao comprido. Os dutos 
das duas vesiculas correm separados ate k ponta do penis iner- 
me (p), cujo comprimento c de 80 micra, aproximadamente. O pe- 
queno atrio masculine (a) abre-se (y) imediatamente antes do 
poro feminino (z). 

Os ovarios (o) sao dorsais e estendem-se tanto quanto os 
testiculos (t) para os dois lados. As zonas germinativas ovaricas 



12-4-1954 — Ernesto Marcus — Turbellaria brasileiros — XI 479 

dirigem-se para o dorso. Os uteros (u) comefam pouco atras dos 
tentaculos (x), antes da faringe (f), e dilatam^se nos intersticios 
entre os diverticulos intestinais. Posteriormente os dutos uteri- 
nos (q) reunem-se, e o duto uterino comum (n) entra na via 
feminina pela parede ventral, no ponto do limite entre vagina in- 
terna (v) e duto (m) das vesiculas de Lang. Do poro feminine (z) 
para a frente correm a vagina externa e a maior parte da vagina 
media (k) ou duto das glandulas argamassadoras (g). Curto trecho 
ectal (e) da vagina externa e separado do restante, comprido (w) 
por esfincter (es). A vagina interna corre para tras, como tam- 
bem o duto das vesiciilas de Lang. O ultimo e moniliforme, com- 
pondo-se de ca. de 8 dilatagdes separadas por constri^des. Ental- 
mente bifurca-se, dando origem a dois tubos dirigidos para diante, 
as vesiculas de Lang (1). Estas sao de 0,4 - 0,7 mm. ao comprido, 
atingem o nivel dos uteros, e mostram-se repletos de espermato- 
zoides nos vermes presentes, conservados imediatamente depois da 
copula^ao. Alem da secre^ao cianofila ao redor dos espermatozoi- 
des, provavelmente produzida pelo epitelio das vesiculas de Lang, 
ha ainda outra, rosacea que entrou como ultima nas vesiculas. Ape- 
sar de esta secre^ao se apresentar filamentosa, deve provir da vesi- 
cula granulorum. 0 epitelio das vesiculas de Lang, o unico trecho 
nao ciliado da via feminina, e completamente liso, ate estirado e 
muito baixo, sem vacuolos. Este aspecto corresponde a estensao me- 
canica das vesiculas e a produ^ao da secre^ao que envolve os es- 
permios. O numero haploide dos cromosomas que se reconhece nos 
ovos no utero, e de 7. 

Ocorrencia; Literal da ilha de Sao Sebastiao, areia grossa 
(Amphioxus e Polygordius) com pedras avulsas, e tufos de Padina 
crescidos sobre estas. Imediatamente em baixo da zona das mares 
regulares; dois especimes maduros, em novembro de 1952; um 
maduro e 2 jovens em junho de 1953. 

Discussdo de Callioplana evelinae 

A unica outra especie do genero, Callioplana marginal a Stimps., 
cuja sinonimia e distribui^ao geografica foram completamente pu- 
blicadas por Kato (1944, p. 288-89), distingue-se da especie aqui 
em maos por olhos mais numerosos, faringe ricamente dobrada e 
penis consideravelmente mais comprido. 

SUMMARY 

Haploposthia albiventer, n. sp. (Fig. 1-5), from coarse sand immediately below 
the regular tidal zone on the coast of the island of Sao Sebastiao is ivory white 
when recently captured, but exposed to light it turns pink to purple to almost 
black in the course of a few hours. This irreversible colour is localized in epicytial 
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rhabdites and the rhabditogenous cells of the ectocytium. The same phenomenon 
occurs in Paraproporus tinctus Marcus 1952. Haploposthia albiventer has unpaired 
or paired testes (t) separate from the unpaired ovary (o). From the ample seminal 
vesicle (s) a small penis with a cuticular roset (x) projects into a tubular 
antrum (a). The mouth (b) is distinct and lies in the anterior half of the body. 
From the new species H. brunea An der Lan, H. rubra (A. d. L.) and H. micro- 
phoca Marc, differ by their gonad containing germ-cells of both sexes diffusely 
mixed. The ovaries of H. viridis (A. d. L.) are paired. H. rubropunctata Westbl. 
is dioecious. From H. monogonophora Westbl. the new species differs by not 
vacuolized ectocytium (k), position and distinctness of the mouth, seminal vesicle 
and penis (both wanting in monogonophora), and absence of stimulative organs 
in the wall of the antrum. 

Mecynostomnm daenum, n. sp. (Fig. 6-9), was found 50 km. southwest of 
Santos together with Nygulgus evelinae. It feeds on Diatoms (d). Although the 
male organ resembles that of Paraphanostoma by its cuticular rods (g), the 
normal sequence of the annular and longitudinal cutaneous muscles makes it 
impossible to classify M. daenum in Paraphanostoma. Also the female organs are 
peculiar. A fold of the antrum (w) forms a papilla, the capillary central tube of 
which allows the passage of sperms into the vagina (p). The vaginal lumen is 
thin too, its wall is a high epithelium. The bursa (b) is distinct and its wall 
nucleated. There is no nozzle or a ductus spermaticus. 

The nuclei of the epicytium are insunk in the anterior half of the body and 
partly normal in the posterior. Similar distribution is frequent in the Acoela and 
of no more than specific value. 

Paraphanostoma etium, n. sp. (Fig. 10-13), from coarse sand in the upper 
littoral of the island of Sao Sebastiao, belongs to the same group as P. macropos- 
thium (Steinb.), brachyposthium Westbl. and westbladi Marc. It differs from 
brachyposthmm by smaller size (2,5 mm. alive) and proportionally longer stylet. 
The two other species are 1,5 mm. alive. The new species has its mouth (b) in 
the anterior half of the body, westbladi in the middle, and macroposthium and 
brachypostium in the posterior half. P. macroposthium has a simple vaginal or 
antral caecum; P. etium a bifurcated one (c) ; P. brachyposthium and zvestbladi 
have none. The female pore of P. etium (v) is much nearer to the male (r) than 
to the mouth (b) ; in brachyposthium it is equidistant; in macroposthium and 
westbladi nearer to the mouth. Very peculiar is the ductus spermaticus (z) of 
the new species, viz. a plasmatic cone surrounded by its nuclei. This appendix 
contrasts completely with that of the three other mentioned species. 

Otocelis dichona, n. sp. (Fig. 14-17), from coarse sand in the upper littoral 
of the island of Sao Sebastiao, differs from the two species that Westblad (1946) 
maintains in Otocelis by absence of eyes, supraterminal gonopore (q) and two 
winding spermatic ducts (v, w) that begin with small funnels and have intra- 
cellular lumina. 

Cyanophilous caudal glands (g) open in a small terminal or subterminal area. 
The ovary (o) begins with 2 germ-zones and continues unpaired and not quite 
median behind the mouth (b). The vacuoles in the epicytium (y) may be artificial, 
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though they occur in an ample material fixed with warm "Susa". The male copu- 
latory organ (p) is similar to that of 0. rubropunctata. The round, not flattened, 
ventral side, the mucous glands (c) restricted to the epicytium and the almost 
unpaired ovary (o) agree with O. gullmarensis. 

Macrostomum phocurum, n. sp. (Fig. 18-24) was found in humic almost 
fresh wather smelling of sulphide hydrogen under mangrove on the island of 
Sao Sebastiao, together with Diatoms, Cppepods and chiefly Euglenoidina that 
are eaten by the worms (Fig. 18, n). The main characteristic is the bilobate tail, 
on the ventral side of which cyanophil glands (h) open with adhesive papillae (k). 
The stylet (e) is spirally curved and obliquely truncate at its end. The opening 
is terminal. The ental funnel of the stylet lodges less than half of the granule 
vesicle (r). The intervesicular duct (Luther 1947, p. 7) is reenforced by a slightly 
cuticularized ring. The growing oyocytes seem to be nourished directly by the 
adjacent cells of the intestinal wall. The oviducts unite in front of the female 
antrum (f), the anterior wall of which is high and without cilia. Sperms are fixed 
in this wall. The passage apparatus likens that of M. retortum Papi 1951, that 
differs from M. phocurum by the stylet and the spatulate hind end. Such a simple 
caudal plate occurs in all other species of the genus in varying breadth; that of 
M. appendiculatum forma hrasiliensis becomes bilobed when the worm sticks to 
the substratum (Marcus 1952, t. 6 f. 32). 

The position of the gonopore in the posterior half of the body separates 
the Provorticidae from the Graffillidae, where it lies in the anterior half or in 
the middle of the body. 

As Karling (1940) suggested, the Provorticidae can be subdivided according 
to the male copulatory organ, without separation of the seminal and granule vesicle 
in the Provorticinae, with separation in the Kirgisellinae. Provortex, Vejdovskya, 
Oekiocolax, Haplovortex and probably Archivortex belong to the Provorticinae. 
As Karling (p. 113) already noted, and Ax (1951, p. 311) described, the type of 
Vejdovskya, V. pelhicida (M. Schultze), belongs to the Provorticinae, and only 
this species and V. ignava Ax are true Vejdovskya. All other species described 
as Vejdovskya belong to the Kirgisellinae and constitute the new genus Pogaina. 
Vejdovskya can only by its germovitellaria be distinguished from Provortex with 
separate ovaries and vitellaria, and this character is sometimes precarious (Luther 
1948, p. 23-24). 

If, as it is likely, Pilgramilla sphagnorum is near Provortex virginiensis or 
even identical, it belongs to the Provorticinae. 

Kirgisella, Baicalellia, Hangethellia, Lurus, Kalyla, Daelja and Pogaina. are 
the genera of the Kirgisellinae. As the type of Pogaina P. suecica (Luther 1948) 
is determined. The genus contains the following species: adriatica (Ddrler), 
murmanica (Graff), ussuriensis (Nassonov), suecica (Luther), suslica (Mar- 
cus), natans (Ax) and tifa, n. sp. (Fig. 25-27) dredged at 3-5 m. in the canal of 
Sao Sebastiao on coarse sand with some dirt, together with Thaumastoderma 
spec. (Remane det.), Orzeliscus helopus du Bois-Reymond Marcus, numerous 
Haloplanella ibla Marcus (1952), some Kalyptorhynchia and a Kinorhynch. 
Pogaina tifa differs from natans by absence of a cuff around the base of the 
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stylet and from the group with granule vesicle longer than stylet (adriatica, 
ussuriensis, suslica) by inverse proportion of these organs. In this feature it is 
nearer to murmanica and suecica. It differs from murmanica by longer pharynx 
(f) and from suecica by the presence of an independent bursa (w). 

Common vesicle and separation of seminal and granule vesicle can also be 
used for the separation of the two subfamilies of the Graffillidae. To the first 
subfamily, the Graffillinae, belong Bresslauilla, characterized by an unpaired 
ovary and absence of a female duct, and the two parasitic genera Graff ilia and 
Paravortex clearly separated by Ball (1916). The second subfamily, Pseudo- 
graffillinae, contains Pseudograffilla with unpaired ovary, ramified vitellaria, 
lobate testes, and unarmed ejaculatory duct, and Nygulgus, n. g., with paired 
ovaries, compact vitellaria, undivided testes, and stylet. 

The type of the new genus Nygulgus, N. evehnae, n. sp. (Fig. 28-35), was 
found in a rather salt mangrove swamp 50 km. southwest of Santos, accompanied 
by a marine fauna. It swims freely, feeds on Diatoms, show's topic negative photo- 
taxis ; and two eggs enclosed in one cocoon together with 32-40 yolk cells develop 
within the female antrum (uterus, u). 

The parenchyma of N. evclinae contains symbiotic algae. Rhabdites are absent. 
The grasping border of the pharynx has 32 pointed papillae (y) ; the same num- 
ber of internal longitudinal muscles occurs in the pharynx-body. The only external 
longitudinal muscles lie outside the septum. 

The most peculiar character is the stylet that covers the penis papilla (p). 
A dorsal diverticle of the uterus (u), the bursa (w), is empty in young worms 
and in wide communication with the syncytial intestine (i). In mature animals 
(Fig. 34) this communication (j) narrows or even disappears. The bursa is a 
bursa resorbiens; the uterus functions also as a seminal receptacle. A sometimes 
lobed sac (x) on the ventro-caudal wall of the uterus is of glandular character. 
Further folds of the antrum even out, when the cocoon, always one at a time, 
extends the uterus. 

The gonopore lies in the middle of the ventral side, as in Pseudograffilla 
arenicola. Three retinal cells, separate seminal and granule vesicles, and commu- 
nication between bursa and intestine are other characters that agree in Pseudo- 
graffilla and Nygulgus. 

Polycystis felis, n. sp. (Fig. 36-42), was found in coarse sand in the upper 
tidal zone of the island of Sao Scbastiao. As its bursa (b) opens into the common 
antrum (a), it would have been classified as Paulodora. Karling (1952a) however 
unites the species, the bursa of which opens into the antrum, with those where it 
opens into the male genital canal, and indeed the separation between canal and 
antrum is sometimes only topographic, f. ex. in Polycystis yagana Marc, from 
Chile. The latter has a very wide male canal and a single seminal vesicle and 
therewith differs from P. felis. Polycystis matarazaoi (Marc.) has a bigger stylet 
(diameter of the circle 80 micra) than felis (diameter 35 micra) and the bursa 
of matarazsoi opens into the antrum cntally, in felis cctally, to the female ge- 
nital canal. 



12-4-1934 — Ernesto Marcus — Turbellaria brasileiros — XI 483 

Austrorhynchus elixus, n. sp. (Fig. 43-46), from shelly sand in warm tide 
pools, bay of Santos (Sao Vicente), differs from A. pectatus Karl, by the pre- 
sence of a seminal stylet (p) and the shape of the other cuticluar pieces (w, f, 1). 
Comb and hairs that occur in most forms of pectatus were not seen in elixus. 
The bursa (b) of the latter is more separated from the female genital canal (vc) 
than in pectatus, and its communication with the intestine (i) is distinct. 

Some not sufficiently known species provisionally placed in Polycystis have 
also cuticular pieces without glands besides the stylet of the granule vesicle. 
These are P. minuta (Ulj.), P. georgii Gr., P. intubata Gr., P. tripalmata Bekl., 
P. steueri Steinb. and P. hibernica South. Beklemischev (1927a, p. 206-07) and 
Meixner, who speaks of hibernica in the proofs of the systematic part to Grimpe- 
Remane's Ticrwelt der Nord- & Ostsee, deny the function of the stylets to lead 
out sperm and granular secretion. In A. elixus however sperm and granular 
secretion were seen in the corresponding stylets. All the mentioned species differ 
from A. elixus, as they have either only one accessory cuticular piece besides the 
granule-stylet or are coloured by parenchymal melanophores. 

The biotopes, where the various samples of A. pectatus were collected, vary 
widely from one another, and the conditions under which A. elixus lives are 
still more different. The morphologically natural genus is evidently euryoecous. 

Utsurus evelinae, n. g., n. sp. (Fig. 47-49), from coarse sand with algae in 
the upper littoral of the bay of Santos and the island of Sao Sebastiao, belongs 
to the Koinocystididae with paired testes, ovaries and vitellaria. The proboscis is 
terminal, not subterminal as in Anoplorhynchus, and no stimulative organs occur 
as in Phonorhynchoides and Falkla. The most part of the granular secretion passes 
from the copulatory bulb (y) to the male genital canal (p) through a thick-walled 
curved tube (x), absent in all other genera of the family. The epithelium of the 
proboscidial cone is uniform (against Itaipusa), and there is a sphincter at its 
base (against Utelga). The proboscis is typically koinocystidid in every respect; 
also the oesophagus has no cuticular knobs. The intestine is a digestive parenchyma. 
The male copulatory organ is a cirrus (z) ; the male genital canal (p) contains 
one big and two smaller spines. The female genital canal has the same two dila- 
tations, bursa (vi) and receptaculum (q), as Falkla bacillata Karl. An accessory 
vesicle (n) functions as bursa resorbiens and is connected with the intestine by 
a bursa-intestinal duct (i). 

Oneppus lacus, n. sp. (Fig. 30-33), belongs to the accompanying fauna of 
Nygulgus evelinae. It feeds on Nematoda, glides through the mud and generally 
does not swim. Preserved worms are up to 0,42 mm., that is about half the length 
of O. timius. Alongside with minor differences, the insunk nuclei (in) of the 
proboscis-epithelium united in a dorsal and a ventral group, 12 eosinophil pharyn- 
geal glands (not 16), nuclei in the epithelium of the pharyngeal border, an outer 
and an inner cicrcle of long spines in the cirrus (Fig. 52) and a seminal receptacle 
(n) between the common antrum (i) and the female genital canal (q) distinguish 
O. lacus from timius. Sperms were seen in the female canal, to which they 
evidently pass from the receptacle. Besides two thin cuticular ductus spermatici (d) 
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go out from the right and left side of the receptacle (Fig. 53), th^ ends of 
which were not seen with certainty. 

Plagiostomum remanei, n. sp. (Fig. 54-58), occurs in coarse sand and below 
the regular low-water line on the coast of the island of Sao Sebastiao. It is up to 
3 mm. long and 0,2 mm. thick alive and thus very slender, as are many of the 
larger animals of the mesopsammon. In the Plagiostomidae the pharynx shrinks 
less than the rest of the body by fixation like in the Provorticidae (Luther), 
evidently due to its firmer consistency. In P. remanei the pharynx of the living 
worm is one fourth and in preserved specimens more than half the length of the 
body, like in P. rovignense. The pharynx is of the intextus-type; pocket (h) and 
septum each occupy one half of the length. On the sides of the anterior border 
lie two sensorial fields (w) ; a ciliated furrow is not developed. Cyanophil perhaps 
adhesive secretion (sc) is abundant on the ventral side between the gonopore (t) 
and the tip of the tail. A slight constriction separates the ental (s) and ectal (r) 
part of the common vesicle; the short communication between the latter and the 
distal sac (u) has a sphincter (si). The penis is coiled up; its epithelium has 
only 2 nuclei on the tip and is filled with red scretion (1). Besides the penis sheath 
(y) there are 1-2 folds of the male antrum. Injected sperms (x) occur in all 
organs; one worm contained about 4.000 sperms in the wall of the gut. 

Vannuccia talea, n. sp. (fig. 59-66), from coarse sand of the tidal zone of the 
island of Sao Sebastiao, is more than 20 mm. long, extremely slow, and haptic. 
Its refractive glands (e) are insunk epidermal cells surrounded by the basal 
membrane and closed by a sphincter (p) and a basophil ring (f) that lies in the 
gap left by the young inward growing cell. A median strand (x) in the longitu- 
dinal cutaneous musculature (1) of the belly formed by dense fibres probably 
functions as a string that warrants the coherence of the long body when the latter 
sticks to numerous shifting sandgrains. The mouth is near the hind end, in one 
series only 1,3 mm. in front of it. The precerebral diverticle (h) of the intestine 
is solid, and so the gut continues for a short part (j) behind the brain (c). 

The ventral testes (t) are uniserial, the sperms within the seminal vesicle 
(s) unite in small curled groups. The cirrus sac (y) encloses the vesicle, red 
granular "secretion, blue staining granule glands (ri) and the cirrus (z) with 
about 100 small hooks and 6 longer spines around the opening. The red staining 
granule glands (r) lie outside the sac. The female genital canal (w) is strongly 
muscular; the bursa canal has peculiar purple glands (q), and ends in the syncytial 
bursa (b) that is separate from the intestine (i). The ovovitelloducts (o) receive 
red glands (v) between the gonopore (g) and the point where they bend to the 
middle. Here they receive the shell glands (u). Cement glands were not seen. 

The species has'nearly thrice the size of V. martae Marcus (1948, p. 191-92) 
from which it differs by basophil, not acidophil, glands of the adhesive papillae 
(k), solid precerebral gut (h) and much more numerous spines all around the 
cirrus, not In a limited area of the ejaculatory duct. 

Minona tridens, n. sp. (Fig. 67-70), was found in coarse sand with organic 
detritus in the littoral of the island of Sao Sebastiao. The hind end bears three 
toes with adhesive papillae (k). The musculous-glandular organ (Fig. 70) contains 
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fine and coarse granular secretion. The male copulatory organ (r) is musculous 
without cilia (occur in M. evelinae) and spines (exist in M. mica) like in M. divae. 
The latter however has not the solid cephalic and caudal gut (n) of tridens and 
mica. As in all other brazilian species of the genus the musculous-glandular organ 
lies behind the penis and has a curved stylet (m), while it is pre-penial and has a 
straight stylet in the adriatic M. insularis (Meixner 1928). 

Callioplana evelinae, n. sp. (Fig. 71-76), was found immediately beneath the 
tidal zone of the island of 3ao Sebastiao on coarse sand-botto'm with tufts of algae 
growing on single stones. Two transverse bands of coarse pigment granules (h), 
that are reduced to antero-lateral groups in the fullgfown worms, resemble eye- 
spots, and only in sections their nature was recognized. The copulatory organs are 
similar to those of Callioplana marginata Stimps. 

Contrary to the other Callioplanidae the pharynx (f) is but slightly ruffled 
and the pharyngeal pouch without diverticula. Two of the worms were preserved 
shortly after copulation and their double Lang's vesicles (1) are full of sperm 
envolved by cyanophil secretion evidently produced by the epithelium of the ve- 
sicles. The duct of the vesicles is moniliform (m). Alimentary spherules pass 
from the cells of the gut to the apposed growing ovocytes in the ovaries. The 
haploid number of chromosomes is 7. Spermiducal bulbs are wanting. The muscle 
fibres of the seminal vesicle (s) and the granule vesicle (r) are surrounded by 
their nuclei, not accompanied. 
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PAPEIS AVULSOS 

DO 

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

ALGUMAS NOTAS SOBRE OPILIOES, 
COM A DESCRigAO DE NOVAS FORMAS 

(OPILIONES - GONYLEPTIDAE, PHALANGODIDAE) 

POR 

Benedicto A. M. Soares e Helia E. M. Scares 

O presente trabalho resultou do estudo de opilioes que, uma 
vez incorporados as cole^oes do Departamento de Zoologia da Se- 
cretaria de Agricultura do Estado de Sao Paulo, aguardavam clas- 
sifica^ao. Tratamos, nesla nota, de material coligido pelos Drs. Petr 
Wygodzinsky e Carlos d'Andretta, no Estado do Rio de Janeiro, e 
pelo Sr. Ernesto Rabello, em Boraceia, Estado de Sao Paulo. 

Familia GONYLEPTIDAE 

Subfamilia CAELOPYGINAE 

Caelopygus pseudomacrocanthus, sp. n. 
.(Figs. 1, 2 e 3) 

$ , Comprimento — 6,0 mm. Articulos tarsais: 9 - 19 - 19 - 24. 
Margem anterior do cefalotorax com eleva^ao mediana provi- 

da de dois espinhos, e com tres glanulos pontudos, de cada lado, 
junto aos angulos. Cefalotorax irregularmente granuloso, Comoro 
ocular com urn par de pequeninos tuberculos e granuloso. Area 1 
dividida, com urn par de pequenos tuberculos granuliformes, irre- 
gularmente granulosa. Area II inermc, irregularmente granulosa. 
Area III com urn par de pequenos tuberculos, granulosa. Area IV in- 
teira, inerme, com duas filas de granules, a anterior de granulos 
menores. Tergitos livres I a III, inermes, com uma fila de granulos. 
Operculo anal liso. Areas laterals granulosas, com longo espinho 
na por^ao mais dilatada. Esternitos livres com uma fila de granulos. 
Area estigmatica granulosa. Palpos: femures com espinho apical 
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interno; tibias com 3-3 e tarsos com 2-2 espinhos inferiores. Fe- 
mures I a III retos, granulosos. Pernas IV: ancas com granules 
agudos, armada de longuissima apofise apical externa, obllqua, 
com a extremidade retorcida, com uma fila ventral de granules 
pontudos (fila esta que comega pouco antes da extremidade da apo- 
fise e termina no meio), e com pequeno espinho, rombo, apical, 
interno; trocanteres mais longos que largos, com espinho mediano, 
externo, e com dois espinhos internos, alem de poucos granules 
ventrais; femures levemente curvos, granulosos, com uma fila in- 
terna de espinhos, e com urn espinho dorsal, quase mediano; pate- 
las e tibias granulosas. 

Colorido geral fulvo. 0 bordo externo das areas laterais, cas- 
tanho escuro. A seco, a especie se apresenta reticulada de bfanco, 
em virtude da densa pulverizagao. Operculo anal dorsal com larga 
faixa transversal amarela; operculo anal ventral com uma mancha 
da mesma cor, de cada lado. 

9 . Comprimento: 5,8 mm. Articulos tarsais: 8-17-19-21. 
Semelhante ao $ . Pernas IV: ancas granulosas, com grosso gra- 
nule apical externo e pequeno tuberculo apical interno; trocante- 
res mais longos que largos, granulosos; femures retos, granulosos. 

Colorido igual ao do macho. 
Holotipo $ e alotipo 9 n.9 E. 796 C. 1.155, e paratipo $, 

n.9 E. 796 C. 1.156, no Departamento de Zoologia da Secretaria da 
Agricultura do Estado de Sao Paulo. 

Habitat — Parque Nacional da Serra dos Orgaos (1.000 me- 
tros), Terezopolis, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

Coligido por Petr Wygodzinsky, em 26-1-1948. 
A especie ora descrita e muito afim de Caelopygus macrocan- 

thus Kollar, 1839, diferindo unicamente pela armadura dos femu- 
res IV, pois que, na especie de Kollar, esses femures possuem uma 
fila de espinhos externos, ao passo que na forma em questao nao 
ha, nesses femures, espinhos externos, e sim internos. 

Subfamilia GONYLEPTINAE 

Geraecormobius orguensis, sp. n. 

(Fig. 4) 

9. Comprimento: 9,0 mm, Articulos tarsais; 7 - 12-9-11. 
Margem anterior do cefalotorax com tres pares de espinhos, 

um par de cada lado, junto aos angulos, e urn sobre a eleva^ao me- 
diana. Cefalotorax pouco granuloso. Comoro ocular com um par 
de pequenos espinhos e com alguns granules. Area I divjdida. Area I 
e II com um par de baixos tuberculos, 111 com um par'de espinhos, 
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Fig. 1 - Caelopygus pseudomacrocanthus, sp. n., $ ; Fig. 2 - Caetopygus pseudo- 
macrocanthus, sp. n., $, operculo anal; Fig. 3 - Caelopygus pseudomacrocanthus, 
sp. n., $, femur IV, esquerdo; Fig. 4 - Geraecormobius orguensis, sp. n., 5 ; 
Fig. 5 - Metagonyleptes wygodzinskyi, sp. n., $ ; Fig. 6 - Uba tube si op sis rabelloi, 
sp. n., ? ; Fig. 7 - Uhatubesiopsis rabelloi, sp. n., $ , perfil da area III, tergitos 
livres I a III e operculo anal; Fig. 12 - Zalanodius hicornufus M.-L., 1936. A16- 
tipo. $ anca, trocanter, femur, patela, tibia e protarso IV da perna esquerda. 
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irregularmente granulosas. Area IV inenne, com uma fila de gra- 
nulos pontudos interrompida na por^ao mediana. Tergitos livres 
I a III com tres minusculos granules muito separados entre si. Oper- 
culo anal dorsal com alguns pelos finos. Areas laterals com uma fila 
de granules, com dois ou tres pequenos espinhos em sua por^ao 
mais dilatada, e com urn grupo de granules ao nivel da area III. 
Palpos: femures inermes, sem espinho apical interno; tibias com 
4-4 e tarsos com 2-5 espinhos inferiores. Esternitos livres com 
uma fila de granules. Area estigmatica pouco granulosa. Todos os 
femures retos, granulosos. Pernas IV: ancas granulosas, com dois 
espinhos apicais, urn externo, obliquo, e outro menor, interno; tro- 
canteres granulosos, com urn espinho dorso-apical; femures retos, 
granulosos, com duas curtas filas de espinhos, uma fila interna e 
outra dorsal, ambas come^ando na base e terminando no meio do 
femur; patelas e tibias granulosas. 

Colorido geral amarelo, irregularmente manchado de fusco. As 
granulates do escudo dorsal sobre pequeninas manchas circula- 
res, negras. Femures IV fulvos. 

Holotipo 5, n." E. 796 C. 1.153, no Departamento de Zoolo- 
gia da Secretaria da Agricultura do Estado de Sao Paulo. 

Habitat — Parque Nacional da Serra dos Orgaos (1.000 me- 
tres), Terezbpolis, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

Coligido por Petr Wygodzinsky, em 26-1-1948. 

Metagonyieptes wygodzinskyi, sp. n. 0) 

(Fig. 3) 

$. Comprimento: 8,0 mm. Articulos tarsais: 6 - 11/12 - 8 - 
9/!°. 

Borda anterior do cefalotorax com uma fila de granules. Cefa- 
lotorax granuloso, os granules posteriores ao Comoro ocular muito 
maiores que os que Ihe ficam adiante. Area I dividida. Areas I a III 
com urn par de tuberculos de apice arredondado, os da area III maio- 
res, e irregularmente granulosas. Area IV inerme, com uma fila de 
granules. Tergitos livres 1 a 111 com um baixo tubcrculo arredon- 
dado e uma fila de granules. Opcrculo anal granuloso. Esternitos 
livres com uma fila de granules. Area estigmatica granulosa. Palpos: 
femures com quatro granules inferiores na por^ao basal, e sem es- 
pinho apical interno; tibias com 4-4 c tarsos com 2-4 espinhos infe- 
riores. Femures I subretos, II e III retos, granulosos. Tarsos I com 
o primeiro e segundo articulo basal entumccidos. Pernas IV: ancas 
granulosas, com forte apofise apical externa, obliqua, com a extre- 

t1) Em homenagem a Petr Wygodzinsky. 
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midade curva para tras, e sem espinho apical interno; trocanteres 
com pequena apofise externa, sub-basal, e com pequenos espinhos 
internos; femures subretos, granulosos, com uma apofise dorsal, no 
ter^o basal, curva para fora, com uma fila de espinhos externos de 
diferentes tamanhos, e com outra interna, na qua! sobressaem qua- 
tro maiores; patelas e tibias granulosas, com duaTou tres filas infe- 
riores de pequeninos espinhos. 

Colorido geral castanho, muito manchado de fusco. Palpos 
amarelos, bastante manchados de negro. 

Holotipo $, n.0 E. 847 C. 1.193 no Departamento de Zoologia 
da Secretaria da Agricultura do Estado de Sao Paulo. 

Habitat — Parque Nacional da Serra dos Orgaos, (1.500- 
1.700 metres), Terezopolis, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

Coligido por Petr Wygodzinsky em 16/22-IV-1947. 

Ubatubesiopsis g. n. 

Comoro ocular com arma9ao impar. Areas I, II, IV, e tergitos 
livres I e II, inermes. Area III com altissima apofise mediana. Ter- 
gito livre III com alto espinho mediano. Operculo anal inerme. Fe- 
mur dos palpos armado de urn espinho apical interno. Tarsos I de 5 
segmentos, II e IV de mais de 6, III de 6. 

Genbtipo; Ubatubesiopsis rabelloi, sp. n. 

Ubatubesiopsis rabelloi, sp. n. (2) 

(Figs. 6 e 7) 

9 . Comprimento: 6,0 mm. Articulos tarsais: 5-9/10-6-7. 
Margem anterior do cefalotorax com eleva^ao mediana pro- 

vida de minusculas granula^des. Cefalotorax com alguns granulos 
atr^s do Comoro ocular, entre os quais dois maiores. Comoro ocular 
com pequeno tuberculo mediano e com urn granule posterior. Area I 
dividida. Areas I e II inermes, apenas com dois minusculos granu- 
les medianos. Area III lisa, com forte e altissima apofise conica, me- 
diana, granulosa. Area IV, tergitos livres I e II e areas laterals, iner- 
mes, com uma fila de granulos. Tergito livre III com robusto e alto 
espinho mediano e com uma fila de granulos maiores que os dos 
tergitos livres I e II. Operculo anal granuloso. Esternitos livres com 
uma fila de minusculos granulos. Area estigmatica granulosa. Pal- 
pos: femures lisos, com urn espinho apical interno; tibias com 3-4 
e tarsos com 2-2 espinhos inferiores. Femures. I subretos; II retos 
e III levemente curvos, ambos com um espinho apical posterior. 

(2) Em homenagem a Ernesto Rabello. 
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Pernas IV; ancas com poucas granula^oes minusculas, armadas de 
dois espinhos apicais, urn externo, longo, e outro interno, muito cur- 
to; trocanteres tao longos quao largos, granulosos, com dois espi- 
nhos internos; femures levemente curvos, com uma fila interna de 
espinhos de diferentes tamanhos, e com alguns espinhos dorsais; 
patelas granulosas. 

Palpos amarelos. Pernas I a III amarelas, manchadas de ne- 
gro, IV castanhas, com as tibias e protarsos mais claros e mancha- 
dos de negro. Escudo dorsal amarelo. Cefalotorax irregularmente 
manchado de fusco. Area I com quatro manchas negras, uma trans- 
versal, perto do sulco II, duas proximas do sulco I (uma de cada 
lado) e uma no meio, menor. Area II com pequena mancha negra 
de cada lado, e uma transversal perto do sulco III insinuando-se urn 
pouco de cada lado. Area III com uma mancha negra transversal, 
mediana. Areas later,ais e tergitos livres I a III com estreita mancha 
quase negra em toda a extensao. 

Holotipo ? , nA E. 778 C. 1.148 no Departamento de Zoologia 
da Secretaria da Agricultura do Estado de Sao Paulo. 

Habitat — Boraceia, Municipio de Salesopolis, Estado de Sao 
Paulo, Brasil. 

Coligido por Ernesto Rabello, em XII-1947. 

Subfamilia PACHYLINAE 

Eusarcus nigrimaculatus M.-L, 1924. 

Eusarcus nigrimaculatus M.-L., 1924, An. Soc. Ent. France, 
93:181. 

$, n.9 E. 833 C. 1.174 no Departamento de Zoologia da Se- 
cretaria da Agricultura do Estado de Sao Paulo. 

Habitat — Corcovado, Rio de Janeiro, Brasil. Coligido por 
Petr Wygodzinsky em 20-VII-1947. 

Comparando o exemplar de Eusarcus nigrimaculatus M.-L., 
1924, que temos em maos, com especimes de Eusarcus vervloeti 
Soares, 1944, chegamos a conclusao de que se trata de especies 
muito afins, que se distinguem no entanto pelos seguintes caracte- 
res: 1.°) armadura do Comoro ocular (dois altos espinhos em Eusar- 
cus vervloeti, e dois pequenos tuberculos em Eusarcus nigrimacula- 
tus) ; 2.°) tamanho {Eusarcus nigrimaculatus e muito maior que 
Eusarcus vervloeti); 3°) distribuigao muito diferente da pulveriza- 
9ao branca nos examplares quando secos (ha em vervloeti, duas 
grandes manchas brancas, no apice das ancas IV e nos estigmas, 
ao passo que em nigrimaculatus nao ha as referidas manchas). 
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Eusarcus doriphorus (M.-L, 1932) 

Enantio centron doriphorus M.-L., 1932, Rev. Mus. Paul., 17 
(2.* pte.): 450, fig. 10. 

$ , n.9 E. 834 C. 1.175 no Departamento de Zoologia da Secre- 
taria da Agricultura do Estado de Sao Paulo. 

Habitat — Fazenda Alpina, Terezopolis, Estado do Rio de 
Janeiro, Brasil. 1.000 metros. Coligido por Petr Wygodzinsky em 
1 l-XI-1945. 

Note-se que Eusarcus doriphorus (M.-L., 1932) e Eusarcus 
spinimanu M.L., 1932 sao especies extremamente afins. Julgamos 
que se trata, muito provavelmente, da mesma especie. So a compa- 
ragao dos tipos podera solucionar definitivamente a questao. 

Liogyndulus luteifemur M L., 1932 

Liogyndulus luteifemur M.-L., 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.9 

pte.): 140. 
Crypturocytia crypturocytia M.-L., 1932, Rev. Mus. Paul., 17 

(2.^ pte.) ;236. 

Ao examinar um macho e uma femea de opilioes, coligidos em 
Agulhas Negras (Itatiaia, Rio de Janeiro), pelo Dr. Carlos d'An- 
dretta, nao tivemos a menor duvida em considera-los como consti- 
tuindo um casal de uma unica especie, tais os caracteres que apre- 
sentam em comum, nao obstante o grande dimorfismo sexual. A 
femea, sem duvida alguma, por possuir cinco sulcos muito nitidos 
no escudo abdominal, entrou perfeitamente na subfamilia Pachylinae 
e f^cilmente identificamo-la como sendo Liogyndulus luteifemur 
M.-L., 1932, unica especie do genero, descrita de Itatiaia, e de que 
s6 se conhecia o tipo, descrito como macho, mas que podemos asse- 
gurar que e do sexo feminine, diante do material que temos em 
maos. Alias, o tipo, por nos examinado, era um exemplar seco, do 
Museu Nacional, que nao havia sido dissecado, portanto o autor 
da especie apenas supoz, pelo facies, que se tratasse de macho. 
Quanto ao macho, devido ao aspecto "sui generis", ao corpo ex- 
cessivamente largo, ao porte grande e a outros caracteres mais, nao 
obstante possuir cinco sulcos no escudo abdominal (carater de Pch 
chylinae), supusemos ser um representante da bela especie de Gony- 
leptinae, Crypturocytia crypturocytia M.-L., 1932, tambem descrita 
de Itatiaia, de que haviamos examinado o holotipo e cuja femea ain- 
da era inedita. A comparagao com um especime $ de Crypturocytia 
crypturocytia, por nos identificado como tal, em 1945, pertencente 
as colegoes do Departamento de Zoologia da Secretaria da Agri- 
cultura do Estado de Sao Paulo, que possui o quinto sulco do escudo 
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abdominal muito pouco nitido, veio-nos esclarecer que, de fato, o 
macho que tinhamos em maos era Crypturocytia crypturocytia. 

Logo, sendo Crypturocytia crypturocytia e Liogyndulus hiteife- 
mur respectivamente o macho e a femea de uma unica especie, da 
subfamilia Pachylinae, Crypturocytia crypturocytia torna-se sinoni- 
mo de Liogyndulus luteifemur, que persiste por prioridade de pagina. 

Maromba, g". n. 

Comoro ocular com baixo tuberculo mediano. Area I com urn 
par de tuberculos; II, IV e V, inermes; III com urn par de altos espi- 
nhos. Tergitos livres I a III, operculo anal e femur dos palpos iner- 
mes. Tarsos I de 6 segmentos, os outros de mais de 6. 

Genotipo: Maromha d'Andrettai, sp. n. 

Maremba dfAndrettai, sp. n. (•') 

(Fig. 8) 

Comprimento; 5,5 mm. Articulos tarsais: 6-9/10-7-7. 
Margem anterior do cefalotorax com pequena elevagao media- 

na, lisa, e com uma fila de granules. Cefalotorax com poucos gra- 
nules, havendo quatro maiores atras do Comoro ocular. Este, com 
baixo tuberculo mediano, e dois glanulos anteriores. Area I dividida, 
com urn par de baixos tuberculos arredondados, granulosa. Area II 
inerme, granulosa. Area III com dois altos espinhos, em cuja base 
ha uma coroa de granulos, e com poucas granulacoes. Area IV in- 
teira, inerme, com alguns granulos. Area V e tergitos livres 1 a 111 
inermes, com tres granulos medianos. Operculo anal inerme, com 
raros granulos. Areas laterals com duas filas de granulos. Palpos: 
femures inermes, sem espinho apical interno; tibias com 3-4 e tarsos 
com 2-4 espinhos inferiores. Esternitos livres com uma fila de_ gra- 
nulos. Area estigmatica granulosa. Femures I subretos, II retos, III 
levemente curvos, com espinho apical posterior. Pernas IV: ancas 
granulosas, com forte apofisc apical extcrna, pontiaguda, obliqua, 
e com pequeno espinho apical interno; trocanteres com tres peque- 
nos tuberculos internos, e alguns granulos ventrais distribuidos irre- 
gularmente; femures levemente curvos, providos de fortes espinhos; 
patelas e tibias com dupla fila inferior de grosses granulos, e com 
granulos piliferos dorsais, as tibias, alcm disso, com dois espinhos 
ventrais, no apice. 

Colorido fulvo, muito manchado de fusco. O tuberculo do Co- 
moro ocular, fulvo. As granulacoes do escudo dorsal, amarelas. Os 
espinhos da area III, fulvo-avermelhados. 

(3) Em homenagem a Carlos d'Andretta. 
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Holotipo n.0 E. 805 C. 1.140, no Departamento de Zoologia da 
Secretaria da Agricultura do Estado dc Sao Paulo. 

Habitat — Maromba, Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 
Coligido por Carlos d'Andretta, em 19-1-1948. 

Mefeusarcoides marcmbaer.sls, sp. n 

(Fig. 9) 

9 . Comprimento (da margem anterior do cefalotorax ao api- 
ce da apbfise do tergito livre III):7,0 mm. Articulos tarsais: 5 - 
7-6-6. 

Margem anterior do cefalotorax provida de uma fila de gra- 
nulos, e com pequena eleva^ao mediana. Cefalotorax pouco granu- 
loso. Comoro ocular liso, com alto espinho mediano curvo para di- 
ante. Areas I, II e IV inermes, irregularmente granulosas, 1 dividida 
e IV inteira. Area HI irregularmente granulosa, com dois espinhos 
rombos, mamilares, de base muito espessa. Area V e tergitos livres 
I e If, inermes, com uma fila de granulos, Tergito livre III com 
longa apofise conica mediana, c com uma fila de granulos. Oper- 
culo ana! inerme, granuloso. Esternitos livres com uma fila de gra- 
nulos pilifcros. Area estigrnatica com granulos piliferos. Areas la- 
terals com duas fiias de granulos. Palpos; femures com espinhos 
apical inferno; tibias com 3-4 e tarsos com 2-3 espinhos inferiores. 
Femures H (retos) e III (curvos) com espinho apical posterior e 
com grossos granulos inferiormente. Pernas IV: ancas granulosas, 
com apofise pontiaguda apical externa, quase dirigida para tras, 
e sem apofise apical interna; trocanteres tao longos quao largos, 
com dois espinhos infernos, granulosos; femures levemente curvos, 
armados de espinhos de diferentes famanhos; patelas e tibias com 
grossos granulos. 

Corpo castanho amarelado, com as granula^oes negras. Area 
IV e tergitos livres I a HI (com excessao da apofise mediana do 
tergito livre HI), c operculo ana! olivaceo-escuros. Esternitos fulvos. 
Face ventral castanho-claros, com as pequeninas granulacoes ne- 
gras. Palpos amarelos, manchados de negro. 

Holotipo 9 , n.0 E. 805 C. 1.141, no Departamento de Zoologia 
da Secretaria da Agricultura do Estado de Sao Paulo. 

Habitat — Maromba, Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro, 
Brasil. 

Coligido por Carlos d'Andretta em 19/26-1-1948. 
Ha no mesmo Departamento, urn paratipo 9, nA E 806 

C. 1.142, coligido tambem por Carlos d'Andretta, em Madeiras, Ita- 
tiaia, Estado do Rio de Janeiro, na mesma data. 
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Fig. 8 - Maromba d'Andrettai, sp. n.; Fig. 9 - Meteusarcoides marombaensis. 
sp. n., $ ; Fig. 10 - Progyndcs roweri, sp. n., $ ; Fig. II - Uropachylus gra- 
fiosus, sp. n., $ ; Fig. 13 - Microminua socrenseni, sp. n.; Fig. 14 - Simonoleptes 
latifcmur, g. n., sp. n.; Fig. 15 - Simonoleptes obtectispiracula, g. n., sp. n.; Fig. 16- 
Corcovadesia inermis, g. n., sp. n.; Fig. 17 - Phalangodellopsis crassitibxae, 

g. n., sp. n. 
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Esta especie do genero Meteusarcoides M.-L., 1922, difere de 
M. mutilatus M.-L., 1922, pela distribui^ao de granules no cefalo- 
torax, pela armadura do Comoro ocular (com tuberculo mediano em 
mutilatus e com urn espinho em marombaensis) e pelo colorido, nao 
obstante ambas as formas serem de Itatiaia. 

Progyndes roeweri, sp. n. (4) 

(Fig. 10) 

$. Comprimento: 3,5 mm. Artlculos tarsais: 4-6-6-6. 
Borda anterior do cefalotorax com dois tuberculos medianos e 

tres de cada lado, junto aos angulos, Cefalotorax irregularmente 
granuloso. Comoro ocular com robustissima apofise mediana, pon- 
tiaguda, curva para diante e granulosa. Area I dividida, IV inteira. 
Todas as areas inermes, bem como os tergitos livres I a III e o oper- 
culo anal. Areas I e III parcialmente granulosas, II, IV e V e ter- 
gitos livres I e II com uma fila de granules. Tergito livre III com 
duas filas de granules. Areas laterals com duas curtas filas de gra- 
nules e tres granules ao nivel da area I. Esternitos livres com uma 
fila. de granules piliferos. Area estigmatica granulosa. Queliceras 
robustas. Palpos: femures com tres espinhos ventrais e sem espi- 
nho apical interne; tibias e tarsos com 3-3 espinhos inferiores. 
Femures I a III levemente curvos, granulosos, com tuberculos infe- 
riores. Primeiro articulo tarsal das patas I entumecidos. Pernas IV: 
ancas granulosas, sem apofises apicais (interna ou externa); tro- 
canteres aproximadamente tao longos quao largos, granulosos, com 
pequenissimo espinho apical interno; fpmures levemente curvos, gra- 
nulosos, com uma fila ventral de tuberculos, com dois pequenos es- 
pinhos infero-internos no ter^o basal, e com urn espinho apical dor- 
sal; patelas granulosas, com urn espinho ventral no apice. 

Queliceras e palpos fulvos, reticulados de fusco. Escudo abdo- 
minal castanho, com os sulcos mais escuros. As granulagoes do 
escudo dorsal amarelo-esverdeadas. 

Holotipo cT, n.0 E. 741 C. 1.046, e paratipos (2 $ $ , n.0 E. 741 
C. 1.047), no Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricul- 
tura do Estado de Sao Paulo. 

Habitat — Parque Nacional da Serra dos Orgaos, Terezopo- 
lis, Estado do Rio de Janeiro, Brasil (1.500- 1.700 metros). 

Coligidos por Petr Wygodzinsky, em 14/22-IV-1947. 
A primeira impressao que se tern dos exemplares examinados 

e de que se trata de femea, mas o exame do penis, apos dissecagao, 
elimina qualquer duvida a respeito. 

(4) Em homenagem a C. F. Roewer. 
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Uropachyius grah'osus, sp. n. 

(Fig. II) 

? . Comprimento; 4,5 mm. Articulos tarsais: 5-6-6-6. 
Borda anterior do cefalotorax com urn par de pequenos granu- 

los pontudos medianos. Cefalotorax com raros granulos. Comoro 
ocular com alto espinho mediano, erecto, e com poucos granulos 
adiante desse espinho. Area I dividida, com urn par de granulos 
medianos. Area II inerme, irregularmente granulosa. Area III par- 
cialmente granulosa, com urn par de espinhos. Area IV inerme, irre- 
gularmente granulosa. Area V e tergitos livres I e II incrmes, com 
uma fila de granulos. Tergito livre III com um espinho mediano, e 
com uma fila de granulos. Operculo anal granuloso. Areas laterals 
com duas curtas filas de granulos, tendo em sua por^ao mais dila- 
tada um espinho. Esternitos livres com uma fila de granulos. Ancas 
e area estigmatica muito granulosas. Palpos: femures lisos e sem 
espinho apical interno; tibias com 3-3 e tarsos com 3-4 espinhos 
inferiores. Todas as pernas granulosas. Femures I sub-retos, II re- 
tos, III curvos, com espinho apical posterior. Pernas IV: ancas com 
grossas granulagoes, com espinho apical externo, obliquo, e sem 
espinho apical interno; trocanteres mais longos quao largos, gra- 
nulosos, com espinho apical interno e com alguns pequeninos tuber- 
culos externos; femures curvos, com espinhos distribuidos irregu- 
lamente; patelas, tibias e protarsos muito espinhosos. 

Escudo abdominal castanho escuro. Bordo exterior das areas 
laterais com um limbo amarelo. Trocanteres e femures I a IV ama- 
relos, os femures com o apice castanho. 

Holotipo 9, n.9 E. 847 C. 1.197, no Dcpartamento de Zoolo- 
gia da Sccretaria da Agricultura do Estado de Sao Paulo. 

Habitat — Parque Nacional da Serra dos Orgaos (1.500- 
1.700 metros), Terezopolis, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, 

Coligido por Petr Wygodzinsky em 16/22-IV-1947. 

Zalanodius bicornutus M.-L, 1936. 

(Fig. 12) 

Zalanodius bicornutus M.-L., 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3 -4): 
21, fig. 17. 

$ . Alotipo. Comprimento: 5,0 mm. Articulos tarsais: 4 - 10 - 
5 - 4/5. 

Semelhante a femea. Pernas IV: ancas com granula^oes seti- 
feras, com pequenino espinho apical externo e sem espinho apical 
interno; trocanteres mais longos que largos, granulosos, mais dila- 
tados dorsalmente no apice; femures levemente curvos, com granu- 
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la^oes setiferas, e com um dente apical infero-esterno; patelas mais 
alongadas que as da femea, clilatadas, com granula^oes setiferas; 
tibias dilatadas, com granulagoes setiferas, com 4 dentes inferiores, 
2 no ter^o apical e 2 no apice; protarsos dilatados no tergo apical, 
com pelos finos. 

Colorido semelhante ao da femea. 
Alotipo S, n.9 E. 675 C. 1.182, no Departamento de Zoologia 

da Secretaria da Agricultura do Estado de Sao Paulo. 
Habitat — Nova Friburgo (900 metros), Estado do Rio de 

Janeiro, Brasil. 
Coligido por Petr Wygodzinsky, em 1-1946. 
O macho por nos descrito como alotipo, estava com o penis 

extrovertido. As femeas que tivemos em maos, em numero de duas, 
coincidem perfeitamente com a diagnose de Mello-Leitao para o 
tipo, tendo sido uma delas por nos dissecada; pudemos, assim, opi- 
nar, com seguranq:a, quanto ao sexo dos especimes estudados. 

Familia PHALANGODIDAE 

Microminua soerenseni, sp. n. (5) 

(Fig. 13) 

Comprimento: 3,0 mm. Articulos tarsais: 3-4-4-4. 
Borda anterior do cefalotorax inerme e lisa. Cefalotorax liso. 

Cdmoro ocular marginal, com altissimo espinho mediano, levemente 
curvo para diante e com alguns granules. Area I inteira. Areas I a IV 
com um par de tuberculos arredondados; area I com um ou dois 
granules de cada lado de cada tuberculo, II, 111 e IV com uma fila 
de gntnulos. Area V e tergitos livres 1 inermes, com uma fila de 
granules, tergitos livres II e 111 inermes, com duas filas de granules. 
Areas laterals com duas filas de grossas granulacdes. Operculo anal 
inerme, com grossos granules. Esternitos livres com uma fila de 
granules. Area estigmatica granulosa. Palpos; femures com dois pe- 
quenos espinhos setiferos ventrais (um basal e um no meio do fe- 
mur) e com espinho apical interno; tibias com 3-4 e tarsos com 3-3 
espinhos inferiores. Femures I sub-retos, II retos e III levemente 
curvos, granulosos. Pernas IV: ancas com grossas granulagoes, 
com pequeno espinho apical externo e sem espinho apical interno; 
trocanteres, femures, patelas e protarsos, granulosos, os femures 
curvos. 

Palpos olivaceos, reticulados de fusco. Corpo castanho. Areas 
I a IV com uma mancha negra de cada lado, em seus bordos, e uma 
mediana sob os tuberculos. Area V e tergitos livres I e II quase ne- 

(s) Km hnmenagem a W. Soerensen. 
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gros em toda a sua extensao, tergito livre III mais claro. Trocante- 
res II a IV amarelos. Femures e tibias I a IV muito manchados de 
fusco, com urn anel mediano, amarelo. Protarsos III e IV castanhos, 
com o ter^o apical amarelo. 

Holdtipo n.9 E. 842 C. 1.186, e paratipos n.9 E. 833 C. no De- 
partamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura do Estado de 
Sao Paulo. 

Habitat — Corcovado, D. Federal, Rio de Janeiro, Brasil. 

Coligido por Petr Wygodzinsky, em 27-VII-1947. 

A especie acima descrita nao entra perfeitamente em Microminua 
Soerensen, 1932, pois este possue os tarsos II, III e IV de 5 seg- 
mentos, ao passo que a nossa especie possue 4. 

Preferimos coloca-la ai a criar novo genero. Microminua ate 
agora era monotipico, sendo sua unica especie, Microminua parvula 
Soerensen, 1932, da Venezuela (La Moka). 

Os paratipos de Microminua soerenseni, possuem o Comoro 
ocular mais granuloso que o tipo, a area I com uma fila de granules, 
os tub^rculos medianos das areas I a IV menores, e as areas I a V 
e os tergito livres I a III negros em toda a sua extensao. 

Simonoleptes, g. n. 

Comoro ocular marginal, elevado em alto cone. Todas as areas 
do escudo abdominal, operculo anal, femur dos palpos, bem como 
os tergitos livres I a III, inermes. Tarsos I e II de 3 segmentos, III 
e IV de 4. 

Genotipo: Simonoleptes latifemur, sp. n. 

Simonolepfes latifemur, sp. n. 

(Fig. 14) 

Articulos tarsais: 3-3-4-4. 
Borda anterior do cefalotorax lisa, com um dente de cada lado, 

junto aos angulos. Cefalotorax liso. Comoro ocular marginal, ele- 
vado em alto cone mediano. Area I inteira. Areas I a IV do escudo 
abdominal inermes, irregularmente granulosas. Area V inerme, com 
uma fila de granules. Areas laterals com duas filas de granules, a 
interna curta, limitada a por^ao mais dilatada do escudo abdomi- 
nal. Tergitos livres I e II com um espinho de cada lado, angular, 
tergito livre III inerme, I e II com uma fila de glanulos e III com 
duas. Operculo anal granuloso. Esternitos livres com uma fila de 
granulos. Area estigmatica e ancas granulosas. Palpos: femures 
com pequeno granule ventral na base e sem espinho apical interne; 
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tibias com 1 - 2 e tarsos com 2-2 espinhos inferiores. Pernas IV: 
ancas com grossos granules, com curto e espesso tuberculo apical 
externo, e com pequeno espinho apical interne ligado ao primeiro 
esternito livre e so visivel pela face ventral; trocanteres granulosos, 
com tres granules pontiagudos internos no apice, e com urn granulo 
apical na face superior; femures curvos, dilatando-se progressiva- 
mente da base para o kpice, muito granulosos dorsalmente e com 
poucos granules ventrais, com pequeno espinho apical externo, e 
outro, apical interne; patelas, tibias e protarsos com grossas gra- 
nula^oes. 

Colorido fulvo-alaranjado, as areas I a V e as areas laterais 
manchadas de escuro, Palpos e pernas I a IV amarelas. 

Holotipo $, n.0 E. 851 C. 1203, no Departamento de Zoologia 
da Secretaria da Agricultura do Estado de Sao Paulo. 

Habitat — Corcovado, Distrito Federal, Estado do Rio de 
Janeiro, Brasil. 

Coligido por Petr Wygodzinsky, em 10-111-946. 

Simonoleptes obtectispiracula, sp. n. 

(Fig. 15) 

Gomprimento: 3,0 mm. Articulos tarsaiS: 3-3-4-4. 
Borda anterior do cefalotorax com unr dente mediano, entre as 

queliceras, e um de cada lado, junto aos angulos. Cefalotorax mi- 
nuscula e densamente granuloso; as granula^oes so sao visiveis 
quando o animal ^ examinado meio humido e com grande aumento. 
C6moro ocular marginal, elevado em alto cone, minuscula e den- 
samente granuloso, e com tres granules maiores. Area I inteira. To- 
das as Areas do escudo dorsal inermes. Area I com uma fila de gra- 
nules junto ao sulco I e duas filas junto ao sulco II. Areas 11, III e 
IV irregularmente granulosas. Area V com uma fila de granules. 
Tergitos livres I a III inermes, I com uma fila de granulos, II com 
duas, III irregularmente granuloso. Areas laterais com duas filas 
de granulos. Operculo anal inerme, granuloso. Esternitos livres com 
uma fila de grAnulos. Estigmas traqueais ocultos por um processo 
quitinoso. Area estigmatica com pelos finos. Palpos: femures iner- 
mes, sem espinho apical interno; tibias com 2-2 e tarsos com 2-3 
espinhos inferiores. Femures I sub-retos e II retos, granulosos. Fe- 
mures III levemente curvos, granulosos. Pernas IV: ancas com gros- 
sas granulagoes piliferas, com pequenino tuberculo apical externo, 
dirigido para trAs, e sem espinho apical interno; trocanteres mais 
longos que largos, granulosos; femures levemente curvos, granulo- 
sos; patelas, tibias e protarsos granulosos, os protarsos com apo- 
fise apical supero-interna. 
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Colorido geral fulvo, levemente manchado de fusco. 
Holotipo n." E. 840 C. 1180, no Departamento de Zoologia da 

Secretaria da Agricultura do Estado de Sao Paulo. 
Habitat — Parque Nacional da Serra dos Orgaos (1500 - 1700 

metros), Terezopolis, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 
Coligido por Petr Wygodzinsky, em 16 a 22-VI-947. 

Subfamilia TRICOMMATINAE 

Corcovadesia, g. n. 
Comoro ocular inerme, dorsal. Todas as areas do escudo dor- 

sal, tergitos livres e op^rculo anal inermes. Femur dos palpos iner- 
me. Estigmas traqueais visiveis. Tarsos I de 4 segmentos, 11 de 6, 
III de 5, IV de 6. 

Genotipo: Corcovadesia inermis, sp. n. 

Corcovadesia inermis, sp. n. 
(Fig. 16) 

Comprimento: 2,0 mm. Articulos tarsais: 4-6-5-6. 
Borda anterior do cefalotorax com eleva^o mediana, inerme 

e lisa. Cefalotorax liso. Comoro ocular dorsal, inerme e liso. Area I 
inteira. Todas as areas inermes. Area I com minusculos e raros gra- 
nulos no meio. Areas II a V apenas com urn par de pequeninos gra- 
nules medianos. Tergitos livres com uma fila de granules minus- 
culos. Operculo anal inerme, com alguns granules. Esternitos livres 
com uma fila de pequeninos granulos. Palpos: femures inermes, li- 
sos; tibias e tarsos com 3-4 espinhos inferiores. Femures 1 e III sub- 
retos, II retos. Pernas IV: ancas com poucos granulos, sem espinho 
apical interno ou externo; trocanteres lisos; femures levemente es- 
curos, sem granulos, apenas com alguns pelos finos longitudinals. 

Colorido geral castanho, com as areas e tergitos livres mais 
cscuros. 

Holdtipo n." E. 837 C. 1179, no Departamento de Zoologia da 
Secretaria da Agricqltura do Estado de Sao Paulo. 

Habitat — Corcovado, Distrito Federal, Estado do Rio de Ja- 
neiro, Brasil. 

Coligido por Petr Wygodzinsky, em 30-V1-1946. 

Phalangodellopsis, g. n. 

Comoro ocular dorsal, com arma^ao impar. Todas as areas do 
escudo dorsal, tergitos livres 1 a III e operculo anal inermes. Femur 
dos palpos armado. Tarsos 1 de 4 segmentos, II de 6, III e IV de 5. 
Estigmas traqueais visiveis. 
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Gen6tipo; Phalangodellopsis crassitibiae, sp. n. 
£ste genero e mais afim de Phalangodella, de que difere por 

apresentar o femur dos palpos armado. 

Phalangodellopsis crassiHbiae, sp. n. 

(Fig. 17) 

Comprimento: 3,0 mm. Arti'culas tarsais: 4-6-5-5. 
Margem anterior do cefalotorax com elevagao mediana e dois 

denticulos de cada lado, junto aos angulos. Cefalotorax liso. Como- 
ro ocular dorsal, com pequenino espinho mediano e com alguns gra- 
nulos. Todas as areas e tergitos livres inermes. Area I com dois gra- 
nules mediano, II lisa, III e IV com quatro granules medianos, V e 
tergitos livres I a 111 com uma fila de granules. Operculo anal iner- 
me, granuloso, Esternitos livres com uma fila de granules. Area 
estigmatica granulosa. Estigmas traqueais visiveis. Palpos: femures 
lisos, com espinho apical interno; tibiais com 3-4 e tarsos com 4-4 
espinhos inferiores. Femures 1 sub-retos, II retos, III curves, gra- 
nulosos. Pernas IV: ancas com granules setiferos, com urn espinho 
apical externo e outro apical interno, ligado ao primeiro esternito 
livre; trocanteres tao largos quao longos, granulosos; femures cur- 
ves, granulosos, com pequeno espinho apical, infero-externo; pate- 
las g/JinuJosas; tibias grossas, granulosas, com urn par de peque- 
ninos espinhos apicais ventrais. 

Ootorido geral fulvo. Areas do escudo dorsal e tergitos livres 
eem uma faixa transversal mais escura. 

Holbtipo n." E. 837 C. 1178, no Departamento de Zoologia da 
Secretaria da Agricultura do Estado de Sao Paulo. 

Habitat — Corcovado, Distrito Federal, Estado do Rio de 
Janeiro, Brasil. 

Coligido per Petr Wygodzinsky, em 30-V1-1946. 

A B S T R A C T 

The authors study a lot of Op Hi ones from Brazil belonging to the arach- 
nological collection of the "Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricul- 
tura do Estado de Sao Paulo". They describe the alotype of Zalanodins bicornutus 
Mello-Leitao, 1936, two new genera and eight new species of Gonyleptidae, as 
well as three new genera and five new species of Phalangodidae. They also point 
out the chief differences between Eusarcus nigromaculatus Mello-Leitao, 1924, and 
Eusarcus vervloeti Soares, 1944, both considered by them as close allied forms, 
and avent the possibility of Eusarcus doriphorus (Mello-Leitao, 1932) and Eusar- 
cus spinimanu Mello-Leitao, 1932, being coespecific. Still in tins paper they con- 
sider Crypturocytia crypturocytia Mello-Leitao, 1932, as synonymous with Lio- 
gyndulus luteifemur Mello-Leitao, 1932. 
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NOTAS SOBRE ALGUMAS ESPECIES 
DE HYSTRICHOPSYLLIDAE (SIPHONAPTERA) 

DA AMERICA DO SUE 

POR 

L. R. Guimaraes 
Departamento de Zoologia, Secretaria da Agricultura 

Damos a seguir notas que julgamos de interesse para esclare- 
cimento da posi^ao sistematica ou da procedencia de algumas espe- 
cies de Adoratopsylla e Tritopsylla. Tendo tido ocasiao de exami- 
nar tipos e paratipos das especies e formas de Adoratopsylla, in- 
cluimos tambem uma chave para sua separa^ao. (*) 

Adoratopsylla bisetosa Ewing, 1925 

Adoratopsylla bisetosa Ewing, 1925, p. 44. 
— Bequaert, 1926, p. 248. 
— Pinto, 1930, Tomo I, p. 373. 
— Jordan, 1938, p. 166, figs. Ill, 112 
— Costa Lima, 1943, p. 61. 
Adoratopsylla bisetosa Ewing, 1926; Costa Lima e Hathaway, 1946, p. 228. 

Quando da descri^ao desta especie, Ewing indicou "Rio Bran- 
co, Santa Maria, Brazil", como procedencia do material descrito. 
Indicagao identica encontramos no rotulo de uma lamina contend© 
urn casal de paratipos obtida do United States National Museum. 
Jordan, porem, tentando precisar a localidade indicada por Ewing, 
citou "Santa Maria, Rio Branco (Minas Gerais)", no que foi seguido 
por Costa Lima e Hathaway. 

De fato, no Estado de Minas Gerais ha uma povoagao com o 
nome de Santa Maria, no Municipio de Rio Branco (hoje Visconde 

(*) Agradecemos ao British Council e ao British Museum (N. History) a 
oportunidade que nos proporcionaram para examinar a coleqao de pulgas do The 
Zoological Museum, de Tring. 
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do Rio Branco). Entrctanto, sabemos que a expedigao de Hamilton 
Rice que colecionou o material descrito por Ewing se limitou a re- 
giao amazonica, passando por duas localidades chamadas Santa 
Maria; uma delas (hoje chamada Tapera), na rnargem do rio 
Branco e outra nas margens do rio Negro. 

Considerando a indicagao de Ewing, pareceria fora de duvida 
que a procedencia do material fosse Santa Maria, no rio Branco. 
Bequaert, que fez parte da expedi^ao acima referida, informa-nos, 
porem, que o material foi colecionado em Santa Maria, no rio Ne- 
gro. Assim, e esta ultima localidade do Estado do Amazonas a pro- 
cedencia exata de Adoratopsylla bisetosa. 

Adorafrspsyya afcfiquQFum aatiguorum (Roths., 1904) 

Ctcnophthalmus antiqnarum Rothschild, 1904, p. 643, PI, XIV, fig. 72; 
PI. XV, figs. 80, 82. 

— Baker, 1905, pp. 133, 153. 
Spalacopsylh cnticni-jrur,:, Almeida Cunha, 1914, pj). 192, 194, 198. 
DoratopsyUa antiquomm, Rothschild, 1913, p. 25. 

— Dalla Torre, 1924. p. 2. 
Stenopsyllu cunhai Pinto, 1925, p. 3, figs. 1-4. 
Aidorcitopsylia aniiquorum, Ewing^ 1925, p. 44, 
Spalacopsylla antiquorum, Pinto, 1930, p. 346. 
DoratopsyUa ..n'.iqnjrv.m. Pinto, 1930, p. 374. 
Trrtopsylla cunhai, Pinto, 1930, i^. 35! c 377, figs. 139, 183, 184. 
Adoratopsylla cunhai, Guimaraes, 1936, p. 142, figs. 3-5 
Adoratopsylla c. antiqucruni, Jordan, 1938, p. 165, figs. 109. 110. 
Adoratopsylla cunhai, Jordan, 1938, p. 166. 
Adoratopsylla cutiquorum cunhai, Guimaraes, 19-;0, p. 232. fig. 8. 

— Costa Lhna, 1943, p. 61. 
Adoratopsylla. a: autiquorum, Costa Lima, 1943, p. 61. 

— Costa Lima e Hathaway, 1945, p. 228. 
Adoratopsylla antiqnoruni cunhai, Costa Lima c Hathaway, 19-16. p. 228. 

Pinto descreveu Sicnopsylla cunhai, de uma unica femea cole- 
cionada em Diclelphis cuica (- Mctachlrops opossum quica), pro- 
veniente de Angra dos Rcis, Estado do Rio de Janeiro (Brasil). Em 
1936, Guimaraes reciescrcvcu-a baseaclo cm machos e femeas — 
cstas ultimas comparadas com o tipo de cunhai — transferindo-a 
para o genero Adoratopsylla. E'studando as cspecics do genero Ado- 
ratopsylla, Jordan, em 1938, teve ocasiao de figurar dctalhes do 
macho e da femea de Adoratopsylla a. aniiquorum, dcscrita por 
Rothschild em 1904 no genero Ctcnoplithalnuis, de material cole- 
cionado em Dldelphis marsupial is auriia, proveniente de Piquete, 
Estado de Sao Paulo (vide Guimaraes, 1940, p. 233). Comparando 
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o material descrito por nos cm 1936 com as figuras dadas por Jor- 
dan em 1938, colocamos, em 1930, Adoratopsylla cunhai como sub- 
especie de antiqiioruni e chamamos a aten^ao para a possibilidade 
de ser cunhai identica a auliqnorum, ja que a diferenca entre clas 
era na forma do entalhe do VI! esternito abdominal da fcmea. Tendo 
tido oportunidade de cstudar os tipos de Adoratopsylla a. antiquo- 
rum e de Adoratopsylla antiqaorum cunhai alem de grande numero 
de exemplares provenientes do sudeste e nordeste brasileiros, pude- 
mos verificar que a diferenca apontada cm 1940 cai dentro do limite 
de variacao individual e, consequentemente, Adoratopsylla antiquo- 
rum cunhai (Pinto, 1925) deve ser considerada sinonimo de Adora- 
topsylla a. antiquorum (Rothschild, 1904). 

AdcraiOpsyHa andiqusrum ronnai, subsp. n. 

A femea dcsta nova subespccic se difercncia da de A. a. anti- 
quornni pela forma da borda posterior do VII esternito e dos ma- 
chos de A. a. antiquorum c de A. antiqaorum discrete:, pela forma 
do forceps. As femeas de a. antiquorum apresentam a borda poste- 
rior do VII esternito sempre com um pequeno sinus triangular loca- 
iizado acima da cerda mais dorsal da fileira posterior de ccrdas do 
esternito; em antiquorum ronnai, subsp. n., ao invez do sinus, ha 
uma rcintrancia que se inicia abaixo da cerda mais dorsal daquela 
fileira e se continua ate a porgao mais ventral do esternito. A forma 
do processo movel do forceps c diferente nas tres formas: em 
a. antiquorum e em antiquorum discrete a borda posterior do pro- 
cesso e grosseiramente semicircular, enquanto que em antiquorum 
ronnai, subsp. n., cla forma um angulo de 90' de vertice largamcntc 
arredoridado, Entretanto, a borda anterior em antiquorum discreta 
e ("itiquoruri ronnai, subsp. n;. apresenta um angulo obtuso ao nivel 
do espcssamcnto em forma de bico de passaro do forceps, o que nao 
aconiece com a. antiquorum. Em antiquorum discreta e cm antiqiio- 
runi ronnai, subsp. n., o espessamento em forma cle bico de passaro 
fica a meio caminho entre a implantacao do processo move! (borda 
dorsal) e a cerda mais inferior do apice do forceps, enquanto que em 
a. antiquorum a distancia entre a implantacao do processo e o es- 
pessamento cm forma de bico de passaro e menos da mctade da 
dista-icia entre o rcferido espessamento e a cerda mais inferior do 
apice do forceps. Em antiquorum discreta, porem, as duas cerdas 
apicais do forceps tern impiantacoes nitidamente separadas, en- 
quanto que cm a. antiqaorum e antiquorum ronnai, subsp. n., as 
impiantacoes sao juntas. 

Tipos — Holotipo $ e alotipo ?, colecionados em Didelphis 
paraguayensis, proveniente de Bento Goncalves, Estado do Rio 
Grande do Sul (Brasil), A. Ronna col., (14-11-1915), depositados 
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na colegao de ectoparasites do Departamento de Zoologia. Parati- 
pos: uma ? com as mesmas indica^oes (19-11-1914) e um $ co- 
lecionado em Didelphis paraguayensis, proveniente do Estado do 
Rio Grande do Sul (Brasil), A. Ronna col., depositados na cole^ao 
do Dr. Antonio Ronna, de Porto Alegre; uma $ colecionada em 
Didelphis cuica {Metachirops opossum quica) proveniente do Esta- 
do de Sta. Catarina, (Brasil), ex col. Wagner (XI-1935), deposita- 
da no British Museum (N. History), The Zoological Museum, Tring. 

CHAVE PARA AS ESPECIES DE ADORATOPSYLLA 

1 - Machos 2 
Femeas 5 

2 - Borda posterior do forceps, entre as cerdas api- 
cais e o espessamento em forma de bico de passa- 
ro, sem reintrancia e formando, com a borda dor- 
sal, um angulo obtuso muito aberto. Cerda infe- 
rior da borda posterior do processo movel localiza- 
da na metade inferior da borda bisetosa Ewing, 1923 

- Borda posterior do forceps, entre as cerdas api- 
cais e o espessamento em forma de bico de pas- 
saro, levemente reintrante e formando, com a bor- 
da dorsal, um angulo conspicuo. Cerda inferior da 
borda posterior do processo movel localizada a 
meio caminho entre a implantagao do processo e 
seu apice, ou na metade superior da borda ... 3 

3 - Borda anterior do processo movel sem angulo ao 
nivel do espessamento em forma de bico de passa- 
ro do forceps. Distancia entre a implanta^ao do 
processo movel (borda dorsal) e o espessamento 
em forma de bico de passaro muito menor que a 
distancia entre o referido espessamento e a cerda 
mais inferior do apice do forceps a. antiquonun (Roths., 

1904) 
- Borda anterior do processo movel com um angulo 

obtuso ao nivel do espessamento em forma de bico 
de passaro do forceps. Esse espessamento fica a 
meio caminho entre a borda dorsal da implantagao 
do processo movel e a cerda mais inferior do apice 
do forceps   4 

4 - Cerdas apicais do forceps localizadas juntas uma 
da outra. Cerda mais -inferior da borda posterior 
do processo movel localizada na metade superior 
da borda do processo ontiquorunt ronnai, 

subsp. n. 
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- Cerdas apicais do forceps nitidamente separadas. 
Cerda mais inferior da borda posterior do pro- 
cesso movel localizada ao nivel da linha mediana 
da borda posterior. (Femea desconhecida) . . . antiquorum discreia 

(Jordan, 1926) 
5 - Corpo da espermateca com as bordas ventral e 

dorsal convergentes em diregao a cauda. Borda 
posterior do VII esternito da femea com um sinus 
estreito mas um tanto profundo; acima e abaixo 
do sinus a borda do VII esternito e arredondada. 
(Macho desconhecido) dilecta Jordan, 1938 

- Corpo da espermateca com "as bordas ventral e dor- 
sal subparalelas. Borda posterior do VII esternito 
sem sinus, com um pequeno sinus triangular, ou 
largamente excavada 6 

6 - Borda posterior do VII esternito largamente ex- 
cavada  bisetosa Ewing, 1925 

- Borda posterior do VII esternito sem sinus ou com 
um pequeno sinus triangular 7 

7 - Borda posterior do VII esternito com um pequeno 
sinus triangular localizado acima da cerda mais 
dorsal da fileira posterior de cerdas do esternito . a. antiquorum (Roths., 

1904) 
- Borda posterior do VII esternito com uma rein- 

trancia que se inicia logo abaixo da cerda mais 
dorsal da fileira posterior e se continua ate a borda 
ventral do esternito antiquorum ronnai, 

subsp. n. 

TrftopsySla smuata (Guimaraes, 1945). 

Adoratopsdlla sinuata Guimaraes, 1945, p. 181, est. XVI, fig. 1. 

Estudando o tipo desta especie, verificamos que ela foi erro- 
neamente incluida no genero Adoratopsylla. 0 principal caracter 
pelo qual a separamos das outras especies de Adoratopsylla — pre- 
senca de um sinus na borda apical do forceps — e tipico da unica 
especie de Tritopsylla. E verdade que a forma da cabe^a e interme- 
diaria entre os dois generos, mas o comprimento do primeiro dente 
do ctenideo genal, o sinus do forceps, a presenga de tres cerdas 
antepigidiais perfeitamente desenvolvidas e as circunvolu^oes do 
ducto do falosoma nao deixam duvida sobre sua inclusao em 
Tritopsylla. 
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ABSTRACT 

Adoratopsylla bisetosa Ewing, 1925, was described from "Rio Branco, Santa 
Maria, Brazil". Jordan (1938) trying to identify more precisaly the locality, 
came to the conclusion that it should be "Santa Maria, Rio Branco (Minas Ge- 
rais)". It is shown that the locality is on the Rio Negro, State of Amazonas, 
Brazil, as definitely stated by Bequaert (1926), a member of the Hamilton Rice 
Expedition which collected the specimens described by Ewing. 

Adoratopsylla antiquorum cunhai (Pinto, 1925) has shown to be a synonym 
of Adoratopsylla a. antiquorum (Roths., 1904) ; this conclusion is founded on 
the sutdy of the types of both species and of abundant additional material. 

A new subspecies, Adoratopsylla antiquorum ronnai, found on Didelphis para- 
guayensis from Rio Grande do Sul and on Didelphis cuica (Metachirops opossum 
cuica) from Santa Catarina is described. 

A key is presented to the species and sub:pecics of Adoratopsylla. 
Finally, Adoratopsylla sinuaia Guimaraes, 1945, is transfered to the genus. 

Tritopsylla. 
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NOTICIA SOBRE PUBLICAgAO DE INTERfiSSE 
PARA ZOOLOGOS 

POR 
Afranio do Amaral 

Pouco depois do encerramento do XIV.9 Congresso Interna- 
cional de Zoologia, realizado em Copenhaguen em Agosto de 1953, 
o sr. Francis Hemming, Diretor Administrativo de "The Internatio- 
nal Trust for Zoological Nomenclature", distribuiu, em ingles, im- 
portante noticia sobre a publica^ao de um livro, que estava sendo 
editado por aquela Organizagao, para conhecimento, por parte de 
todos os zoologos, das numerosas decisoes tomadas pelo Coloquio 
sobre Nomenclatura Zoologica (I.9 Conferencia de Nomenclatura 
Zoologica) e, em seguida, aprovadas pelo plenario do referido Con- 
gresso. 

O texto dessa noticia e que ora se divulga em portugues, para 
conhecimento dos interessados no Brasil e em Portugal: 

"NOMENCLATURA ZOOLOGICA: ADITAMENTOS E MODIFICACOES 
DO CODIGO INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA ZOOL6GICA, 

ADOTADOS PELO XIV.' CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE ZOOLOGIA, EM COPENHAGUE, EM AGOSTO DE 1953. 

FOR 
Francis Hemming 

{Diretor Administrativo de The International Trust 
for Zoological Nomenclature) 

O "The International Trust for Zoological Nomenclature" tem o prazer de 
anunciar que esta tratando de publicar o mais cedo possivel o Relatorio Oficial 
das decisoes que tratam dos aditamentos e das modificagoes introduzidos no C6- 
digo Internacional de Nomenclatura Zoologica e adotadas pelo XIV Congresso In- 
ternacional de Zoologia, em Copenhague, em Agosto de 1953. Tais decisoes sao 
de particular importancia a quantos trabalham em Zoologia Sistematica, visto 
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como dizem respeito a certo mtmero de problemas fundamentals que ficaram 
adiados, para estudo subseqiiente, pelo XIII Congresso (Paris, 1948), e, igual- 
mente, representam revisao e, nalgun.i casos, modificagao de decisoes tomadas 
pelo Congresso de Paris. O trabalho cmpreendido pelo Congresso de Copenhague 
completa a reforma do Codigo iniciada pelo Congresso de Paris. E tomaram-se 
as necessarias providencias para fazer-se, tao cedo quanto possivel, o prepare 
e publicagao do texto revisto do Codigo, incorporando-se nele as decisoes toma- 
das pelos Congresses de Paris e de Copenhague. Todavia, ate que o texto revisto 
do Codigo possa ser publicado, decorrera inevitavelmente, consideravel periodo, 
pois sera necessario, primeiro,-preparar ambos os textos, o ingles e o frances (de 
que o ultimo se tornara afinal o unico texto substantive), e, segundo, publicar 
ambos esses textos sob a forma de esbogo, de modo a dar aos especialistas a 
oportunidade de verificarem que ambos se acham em completo acordo com as de- 
cisoes tomadas em Paris e Copenhague. 

O Congresso de Copenhague, entretanto, exprimiu a esperanga de que, no 
periodo antecedente a publicagao do texto revisto do Codigo, os especialistas pu- 
dessem guiar-se pelas decisoes tomadas pelo refcrido Congresso. Com o fim de 
possibilitar esse objetivo e que o International Trust tomou a si a tarefa de pu- 
blicar, o mais breve possivel, um livro em que se compendiem as decisoes tomadas 
pelo Congresso de Copenhague. Tal livro tornar-se-a indispensavel a todos os 
taxonomistas, visto como constituira, ate a publicagao do texto revisto do Co- 
digo, a fonte unica em que poderao eles obter informagoes minuciosas sobre as 
decisoes de Conpenhague. 

O livro a ser brevemente publicado pelo Trust e, em forma, o Relatorio una- 
nimemente adotado pelo Coloquio de Nomenclatura Zoologica que se realizou na 
semana antecedente e durante o Congresso de Copenhague. O aludido Relatorio 
nao foi finalmente aprovado pelo Coloquio senao no ultimo dia de reuniao do 
Congresso de Copenhague, objetivando-se com isso incluir nele quaisquer suges- 
toes que pudessem ser oferecidas pela Comissao Internacional de Nomenclatura 
Zoologica ou pela Secgao de Nomenclatura do proprio Congresso. Na forma 
final que foi adotada, o Relatorio foi aprovado unanimemente pelo Coloquio e, 
igualmente, pela Comissao Internacional e pela Secgao de Nomenclatura do Con- 
gresso; em seguida, mediante recomendagao feita por esses tres orgaos, foi ele 
submetido a consideragao e unanimemente aprovado pelo Concilium Plenum final 
do Congresso de Copenhague, reunido na tarde do dia 12 de Agosto de 1953. 

O Coloquio de Nomenclatura Zoologica, que preparou o presente Relatorio, 
constitui novo desenvolvimento no campo de consultas internacionais. Consciente 
da extrema importancia do Congresso de Copenhague como o organismo a que 
competiria completar a presente revisao do Codigo Internacional e sob cuja auto- 
ridade seria publicado o Codigo revisto, o International Trust for Zoological 
Nomenclature, na qualidade de organizagao responsavel pela gerencia dos assun- 
tos administrativos da Comissao Internacional de Nomenclatura Zoologica, deci- 
diu, em 1952, adotar medidas originals e do mais compreensivo carater para as- 
segurar a discussao mais ampla possivel de todas as propostas tendentes a nova 
melhora do Codigo Internacional antes de serem tais propostas submetidas ao 
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exame da Comissao Internacional e a decisao do Congresso. Para esse fim, me- 
diante a assistencia de contribuigoes financeiras recebidas da Organizacao Edu- 
cacional, Cientifica e Gultural das Nagoes Unidas (U.N.E.S.C.O.) e da Uniao 
Internacional para as Ciencias Biologicas (I.U.B.S.), o International Trust deci- 
diu promover uma reuniao, a realizar-se na semana antecedente a da abertura do 
Congresso de Copenhague, para a qual foram convidadas a enviar representantes 
todas as Juntas de Nomenclatura de Museus e de outras instituicoes zoologicas 
conhecidas da Comissao Internacional e a cujas sessoes foram, por meio de con- 
vites pessoais, ainda solicitados a comparecer os zoologos — tanto neontologos 
quanto paleontologos — sabidamente interessados em problemas de Nomenclatura 
Zoologica. Outrossim, o Trust dedicou dois volumes completes (Ns. 8 e 10) de 
seu "Bulletin of Zoological Nomenclature" a publicagao de todo o material que 
fora reunido para ser examinado em Copenhague. As reunioes do Coloquio con- 
taram com a presenga de cerca de 50 especialistas, muitos dos quais eram os de- 
legados de grandes Museus e Instituigoes Cientificas. A composigao do Coloquio 
foi dividida mais ou menos igualmente cntre o Velho Mundo e o Novo Mundo. 
Nessas condigoes, por motive, nao somente de seu carater representativo, como 
tambem das medidas excepcionais que foram tomadas para o meticuloso preparo 
de sua Agenda de trabalhos, o Coloquio de Nomenclatura Zoologica, em Cope- 
nhague, possuia dos problemas pendentes um conhecimento :sem paralelo em qual- 
quer previa assembleia internacional de zoologos. 

O Relatorio do Coloquio de Nomenclatura Zoologica esta sendo publicado 
pelo Trust, em volume encadernado, ao prego de cinco chelins (ou setenta e cin- 
co centavos americauos), livre de porte. Mediante pedido, podem-se obter exem- 
plares, dirigindo-se ao International Trust for Zoological Nomenclature, Publi- 
cations Office, 41 Queen's Gate, Londres S.W.7, Inglaterra. Espera-se que a pu- 
blicagao possa comegar a ser distribuida dentro das proximas 5 ou 6 semanas, 
isto e, a pr.rtir de Outubro de 1953. 

Londres, 22 de Agosto de 1953". 
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abrasus, Eumops 26 
Acacesia 306 
acreanus, Callicebus 23 
Adoratopsylla 509 
aethiops, Thamnophilus 162 
affinis, Thwaitesia 305 
affinis, Veniliornis 391 
albertinae, Tangara 211 
albicans, Erax 70 
albicollis, Nyctidromus 125, 142 
albigularis, Crypturellus 130 
albirostris, Galbula 153 
albiventer, Fluvicola 400 
albiventer, Haploposthia 420 
albiventer, Iridoprocne 406 
albiventer, Turdus 198 
albocinereus, Sirystes 402 
albo-vittatus, Donacobius 407 
aliaria, Riccia 281 
Allopogon 272 
Alouatta 22 
amarali, Gymnodactylus 255 
amaurochalinus, Turdus 408 
Amazilia 148 
Amazona 378 
amazona, Chloroceryle 383 
amazona, Pipromorpha 195 
amazonicus, Erax 70 
amazonicus, Formicarius 168 
amazonicus, Pktyrinchus 189 
amazonicus, Thamnophilus 125, 163 
amazonum, Urogalba 153 
americana, Chloroceryle 152 
americanus, Daptrius 374 
ammodytensis, Paraleptastacus 37, 40 
Amphisbaena 45 
analis, Formicarius 168 
Ancistrops 393 
Andrenosoma 64 
ani, Crotophaga 139, 377 
annularis, Promachina 69 
Anops 45 
Anormostus 74 
anthoides, Corythopis 170 
Anthoscenus 383 
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Anthracothorax 383 
antiquorum, Adoratopsylla 510 
Aporarchus 45 
Araiopogon 275 
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Aratinga 377 
Ardea 130 
ardens, Lastaurina lib 
argentata, Sclateria 396 
aria, Mallophora 67 
arimensis, Pipra 400 
aristata, Glaphyropyga 70 
Arremou 223 
Artibeus 25 
Arundinicola 183 
atricapillus, Donacobius 407 
Atticora 406 
Attila 172 
auratus, Capito 388 
aurifrons, Myospiza 224, 417 
aurifrons, Picumnus 157 
aurita, Heliothryx 151 
austerus, Ramphocaenus 201 
Austrorhynchus 451 
Automolus 160 
axillaris, Myrmotherula 166 
azarae, Saltator 416 
baduelensis, Flebotomus 102 
barbata, Eccritosia 68 
basalis, Caenarolia 272 
Basileuterus 206 
bassleri, Mallophora 68 
bicincta, Corinna 315 
bicirculigera, Chira 334 
bicornutus, Zalanodius 502 
bidentatus, Harpagus 132 
bisetosa, Adoratopsylla 509 
Blanus 45 
Blepharepium 65, 272 
branickii, Dinomys 26 
brasiliana, Hydropsalis 380 
brasilianum, Glaucidium 379 
brasiliensis, Leopardus 30 
brasiliensis, Potos 34 
brevicaudatus, Paraleptastacus 37 
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Brotogeris 139, 378 Chelidoptera 155, 388 
brunneus, Tachyphonus 214 cbilensis, Tangara 409 
Bucco 134, 385 Chira 334 
bucki, Dichotomius 290 Chiroxiphia 179 
busiris, Phonicocleptes 273 chivi, Vireo 202 
Buteo 132, 374 Chlorestes 148 
Butorides 374 Chloroceryle 125, 152, 383 
Cacicus 216, 415 Chlorophanes 203 
Cadea 45 chloropyga, Coereba 125, 205 
caelesti-pileata, Pipra 400 choliba, Otus 141 
Caelopygus 491 chrysocrotaphum, Todirostrum 190 
Caenarolia 111 chrysochloros, Piculus 389 
caerulescens, Sporophila 416 chrysopasta, Tanagra 409 
caeruleus, Cyanerpes 204 chrysopterus, Brotogeris 139 
caesius, Thamnomanes 164 cinerascens, Cercomacra 167, 395 
cajanea, Aramides 133 cinereiventris, Chaetura 381 
californiae, Stenopogon 211 cinnamomea, Attila 173 
Callicebus 23 cirratus, Picumnus 157 
Callioplana 476 Cissopis 414 
campestris, Uropelia 136 Claravis 136, 377 
Camptostoma 194 clarus, Troglodytes 197, 407 
Campylopterus 147 clavigera, Senobasis 65 
canadensis, Caryothraustes 220 clavipes, Lampria 63 
cantator, Hypocnemis 395 Coccycua 137 
capensis, Bucco 154 cocheleti, Selenops 315 
Capito 388 Cochlearius 131 
carbo, Ramphocelus 212, 411,412 cochlearius, Cochlearius 131 
carnifex, Phoenicircus 171 cocoi, Ardea 130 
Caryothraustes 220 Coendou 29 
Castaneira 326 Coereba 125, 205 
castaneiventris, Sporophila 417 coerulescens, Saltator 219, 416 
castaneus, Diogmites 66 collaris, Trogon 383 
castanotis, Pteroglossus 389 colma, Formicarius 168, 398 
caudacutus, Sclerurus 161 Colopteryx 192 
caudata, Chiroxiphia 180 coloratus, Turdus 198 
caudivolvola, Viverra 34 Columba 135, 376 
cayana, Cotiuga 171 Columbigallina 135,376 
cayana, Dacnis 205 concolor, Puma 30 
cayana, Piaya 137, 377 connectens, Ramphocelus 411, 412 
cayana, Tityra 176 Conopophaga 169 
cayanensis, Icterus 218 Corcovadesia 506 
cayanensis, Leptodon 131, 132 Corinna 315 
cayanensis, Myiozetetes 184 Cornitermes 345 
cayennensis, Tanagra 209 coronata, Pipra 400 
cela, Cacicus 216, 415 coronatus, On3Tchorhynchus 188 
Celeus 125, 156 costulata, Trichomonas 53 
Ceophloeus 157 Cotinga 171 
cephaleucos, Pipra 179 cotiuga, Cotinga 171 
Cercomacra 167, 395 Coryphospingus 223 
certhia, Dendrocolaptes 157, 391 Corythopis 170 
Ceryle 383 Cranioleuca 393 
Chaetura 381 crassitibiae, Phalangodellopsis s 507 
chalybea, Progne 405 cristatus, Tachyphonus 

Crotalus 
214, 413 

chapadensis, Potos 35 41 
chapmani, Chaetura 381 Crotophaga 139, 377 
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crucigerus, Otus 
cruentatus, Melanerpes 
Cryptotermes 
Crypturellus 
Ctenodontina 
cucullatus, Coryphospingus 
cumulans, Cornitermes 
cuneatus, Glyphorhynchus 
cupreus, Callicebus 
Cyanerpes 
cyanescens, Galbula 
cyaneus, Cyanerpes 
cyanicollis, Galbula 
Cyanocompsa 
cyanogaster, Araiopogon 
cyanogenys, Chlorestes 
cyanoides, Cyanocompsa 
cyanoptera, Brotogeris 
cyanus, Hylocharis 
Cyclarhis 
Dacnis 
daenum, Mecynostoma 
dana, Mallophora 
d'Andrettai, Maromba 
Daptrius 
darwinii, Gymnodactylus 
dea, Urogalba 
debilis, Turdus 
Deconychura 
decumanus, Ostinops 
Dendrocincla 
Dendrocolaptes 
Dendroplex 
dichona, Otocelis 
Dichotomius 
Didelphis 
Dinomys 
Diogmites 
Diphalus 
diplopodium, Entamoeba 
dissors, Tolmomi'ias 
divae, Pseudaphanostoma 
doliatus, Thamnophilus 
dominica, Pluvialis 
Donacobius 
doriphorus, Eusarcus 
durissus, Crotalus 
ecaudatus, Myiornis 
ecaudatus, Perissotriccus 
Eccritosia 
egregia, Chaetura- 
Eicherax 
Elaenia 
Electron 

Pgs. Pgs. 
141 elixus, Autrorhynchus 451 
390 Empidonomus 183 
49 Endolimax 345 

124, 373 Entamoeba 57 
75 episcopus, Thraupis 211 

223 Erax 70 
345 Erolia 376 
158 erythrocephala, Pipra 178, 400 
23 erythrocercus, Philydor 394 

204 erythrogaster, Hirundo 406 
385 erythromelas, Ixobrychus 131 
204 erythropterus, Philydor 393 
153 erythropyga, Andrenosoma 64 
220 erythrurus, Terenotriccus 187 
275 espinulatus, Paraleptastacus 37 
148 etium, Paraphanostoma 426 
220 Eucometis. 214 
378 Eumops 26 
382 Eusarcus 496 

201, 408 Euscarthmornis 404 
204 
423 
68 

498 
374 
256 

153, 384 
408 

Eustala 309 
Eutrichomastix 53 
evandroi, Flebotomus 92 
evelinae, Callioplana 476 
evelinae, Nygulgus 442 
evelinae, Utsurus 457 
exilis, Ixobrychus 131 
eytoni, Xiphorhynchus 158 
farinosa, Amazona 378 393 fascialis, Mirolestes 274 415 fasciata, Atticora 406 159 

157, 391 
392 
429 

fasciatus, Myiophobus 188, 404 
fasciicauda, Pipra 176 
felis, Polycystis 447 
ferox, Myiarchus 404 

290 fischeri, Flebotomus 97 
31 flammiceps, Myiophobus 188, 404 
26 flaveola, Coereba 205 
66 flavescens, Celeus 156 
45 flavipes, Tringa 375 
57 flaviventris, Tolmomyias 190 

190 flavogaster, Elaenia 192, 405 
423 flavotectus, Tolmomyias 190 
394 flavus, Celeus 125, 156 
375 flavus, Lemur 34 
407 flavus, Potos 33 
497 Flebotomus 90, 103 

41 Florisuga 147 
405 Fluvicola 400 
192 foetus, Trichomonas 51 
68 folifera, Acacesia 306 

382 Formicarius 168, 398 
74 Formicivora 166 

192, 405 Forpus 378 
384 fortis, Myrmeciza 397 
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frederici, Rhytipterna 174, 398 Heliothryx 151 
frugivorus, Rattus 29 hellmayri, Myrmotherula 165 
fuliginosa, Dendrocincla 159 hellmayri, Piaya 137 
fulvicornis, Araiopogon 276 hellmayri, Terenotriccus 187 
fumigatus, Turdus 198 hemimelaena, Myrmeciza 397 
furcata, Thalurania 148 Hemithraupis 216, 414 
furcatoidcs, Thalurania 148 hermanni, Lissoteles 271 
furcifera, Hydropsalis 380 hilaris, Veniliornis 391 
Furnarius 393 himantocera, Glaphyropyga 69 
fuscicauda, Cercomacra 395 hirsuta, Glaucis 144, 382 
fuscus, Pionus 125, 140 Hirundo 405 
Galbula 153, 385 hoactli, Nycticorax 130 
galeatus, Colopteryx 192 hoazin, Opisthocomus 133 
gayi, Araiopogon 275 Hodotermes 53 
geckoides, Gymnodactylus 252 hoffmannsi, Thamnomanes 164 
genibarbis, Thryothorus 125, 196 humboldti, Pteroglossus 389 
Geraecromobius 492 Hydropsalis 380 
Glaphyropyga 69 Hylexetastes 391 
Glaucidium 379 Hylocharis 382 
Glaucis 144, 382 Hylophilus 203, 409 
Glyphorhynchus 158 Hylophylax 169 
goeldii, Proechimys 29 hyperythra, Myrmeciza 397 
gouldii, Lophornis 151 Hypocnemis 395 
gouldii, Selenidera 156 hypopyrrha, Laniocera 174 
gounellei, Myrmecium 328 hypostictus, Heleodytes 407 
Grallaria 170 Icterus 218 
gratiosus, Uropachylus 502 ignitus, Sciurus 28 
grisea, Formicivora 166 ignobilis, Turdus 408 
griseipectus, Euscarthmornis 404 illigeri, Todirostrum 190 
griseiventris, Hylophilus 409 inca, Mallophora 68 
griseiventris, Neochelidon 406 incertus, Thamnophilus 162 
griseola, Columbigallina 135 inda, Chloroceryle 125, 152 
griseovertex, Marikina 24 inermis, Corcovadesia 506 
griseus, Nyctibius 141 infuscatus, Automolus 160 
grossus, Pitylus 220 inornatus, Celeus 156 
gujanensis, Cyclarhis 201, 408 inscriptus, Pteroglossus 155 
gujanensis, Synallaxis 159 insignis, Tachyphonus 214 
guira, Hemithraupis 216, 414 insperatus, Capito 388 
gularis, Paroaria 416 lodopleura 172 
guttata, Eustala 309 iopterus, Anonnostus 74 
guttatoides, Xiphorhynchus 392 iquiriensis, Sciurus 28 
guttatus, Tinamus 125, 130 Iridoprocne 406 
guttatus, Xiphorhynchus 392 iris, Pipra 177 
gutturata, Cranioleuca 393 isabellac, lodopleura 172 
Gymnodactylus 252 iterata, Cercomacra 167 
Gymnostinops 415 Ixobrychus 131 
Gypopsitta 140 Jacana 375 
gyrola, Tangara 211 jacana, Jacana 375 
haemorrhous, Cacicus 216 jacarina, Volatinia 222 
Haploposthia 420 jumana, Celcus 156 
Harpagus 132 juralis, Sciurus 27 
hastatus, Phyllostomus 25 juruanus, Dendrocolaptes 391 
hauxwelli, Myrmotherula 165 juruanus, Xiphorhynchus 392 
havilandi, Cryptotermes 49 katamensis, Paraleptastacus 37 
Heleodytes 407 kienerii, Dcndroplcx 392 
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labiata, Marikina 
lacus, Oneppus 
laemostictus, Piculus 
laeta, Cercomacra 
lamellipennis, Xipholena 
Lampria 
Lamprospiza 
langei, Phonicocleptes 
Laniocera 
largipennis, Campylopterus 
Lastaurina 
Lastaurus 
lateralis, Tangara 
Laterallus 
latifemur, Simonoleptes 
Legatus 
Leistes 
Lemur 
Leopardus 
Lepidoblepharis 
Leptastacus 
Leptodon 
Leptotila 
leucocephala, Arundinicola 
leucogaster, Pionites 
Leucolepis 
leucomelas, Turdus 
leuconota, Pyriglena 
leucophaius, Legatus 
leucopus, Furnarius 
leucothrica, Mallophora 
leucura, Amphisbaena 
leucurus, Threnetes 
leveriana, Cissopis 
lictor, Pitangus 
lineata, Dacnis 
lineata, Rhopalogaster 
lineatus, Ceophloeus 
Liogyndulus 
Lipaugus 
Lissoteles 
littoralis, Ochthornis 
longicauda, Deconychura 
longicaudata, Tamandua 
longidens, Tetraguatha 
longipennis, Myrmotherula 
longirostris, Anthoscenus 
Lophornis 
Loxosceles 
lucifer, Prolepsis 
luctuosus, Tachyphonus 
lugubris, Lastaurus 
luridum, Blepharepium 
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24 luteifemur, Liogyndulus 497 

461 luteiventris, Myiozetetes 402 
389 lyra, Philydor 394 
167 macconnelli, Picumnus 157 
172 macconnelli, Pipromorpha 195 
63 macrodactylus, Bucco 385 

215 macronyx, Leptastacus 37 
££ macrorhynchos, Notharchus 154 

174 Macrostomum 432 
147 macularia, Grallaria 170 
275 maculatum, Todirostrum 191 
274 maculipennis, Blepharepium 273 
2^q maculirostris, Selenidera 156 
154 maculosus, Ostinops 415 

madeirae, Tachyphonus 413 
}r. magnirostris, Buteo 132, 374 
Ail major, Crotophaga 139 major, Taraba 394 
^ Mallophora 66 
30 Manacus 125, 181 

manacus, Manacus 125, 181 
37 marginatus, Microcerculus 198 
3' marginatus, Pachyramphus 399 

■36 Marikina 23 
183 Maromba 498 

141, 379 marombaensis, Meteusarcoides 499 
407 marsupialis, Didelphis 31 
198 maximiliani, Pitangus 402 

125, 167 maximus, Saltator 218, 416 
184, 401 maya, Ctenodontina 75 

393 Mecynostoma 423 
66 medianus, Thraupis 410 
45 medianus, Threnetes 145 

145 medius, Dendrocolaptes 157 
414 Megaceryle 152 
403 melancholicus, Tyrannus 401 
205 Melanerpes 390 
271 melanoleuca, Lamprospiza 215 
157 melanoleucos, Scapaneus 390 
497 melanoptera, Thraupis 411 

174, 398 melanotos, Erolia 376 
271 melanurus, Ramphocaenus 201 
4QI melanurus, Taraba 394 
3^5 mellivora, Florisuga 147 
2^ menstruus, Pionus 140 

312 meridionalis, Myospiza 417 
l66 mesoleucus, Basileuterus 208 
3g3 Metagonyleptes 494 

Meteusarcoides 499 
'3' mexicana, Tangara 210 

Micrathena 3|3 
276 microcephalus, Phlebotomus 341 
413 Microcerculus 198 
274 Microminua 503 

66 microrhyncha, Topaza 150 
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migonei, Flebotomus 90 
Minona 472 
minor, Platypsaris 175, 399 
minuta, Coccycua 137 
minuta, Tanagra 208 
militaris, Leistes 416 
Mirolestes 274 
mixtus, Tolmomyias 189 
modestus, Sublegatus 405 
modulator, Leucolepis 407 
momota, Momotus 153 
Momotus 153 
monachus, Leptodon 131, 132 
Monasa 155, 386 
montana, Oreopeleia 137, 377 
morphoeus, Monasa 155, 388 
muelleri, Phaethornis 145 
multostriata, Myrmotherula 164 
murgabicus, Hodotermes 53 
murina, Phaeomyias 193 
murina, Theromyia 276 
Muscivora 183 401 
musculus, Troglodytes 125, 197, 407 
mutus, Saltator 219 
Myiarchus 187, 403 
Myiophobus 188, 404 
Myiornis 405 
Myiozetetes 184, 402 
Myospiza 224, 417 
Myrmecium 328 
Myrmeciza 397 
Myrmotherula 164 
naevia, Sclateria 396 
naevia, Tapera 138 
nanus, Pachyramphus 399 
napaeum, Camptostoma 194 
Nasua 34 
N eochelidon 406 
niger, Pachyramphus 399 
nigrescens, Cercomacra 395 
nigrescens, Nyctipolus 124, 125, 142 
nigricollis, Anthracothorax 383 
nigricollis, Sporophila 221 
nigrifrons, Formicarius 398 
nigrifrons, Monasa 386 
nigro-cincta, Tangara 409 
nigromaculata, Phlegopsis 169 
nigrimaculatus, Eusarcus 496 
nitidiIrons, Amazilia 148 
nocturna, Nasua 34 
nocturnus, Potos 33 
notatus, Chlorestes 148 
Notharchus 154 
Nyctibius 141 
Nycticorax 130 
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nycticorax, Nycticorax 130 
Nyctidromus 125, 142 
Nyctiphrynus 380 
Nyctipolus 124, 125 
Nyctotherus 60 
Nygulgus 442 
Nystalus 155 
obscura, Castaneira 326 
obscura, Piaya 377 
obscurus, Campylopterus 147 
obsoletum, Camptostoma 194 
obtectispiracula, Simonoleptes 505 
occiduus, Buteo 374 
ocellatus, Nyctiphrynus 380 
ocellatus, Xiphorhynchus 392 
ochraceiceps, Hylophilus 203 
ochraceus, Celeus 156 
Ochthornis 401 
olallae, Phloeoceastes 157 
oleaginea, Pipromorpha 194 
omissa, Synallaxis 160 
Oneppus 461 
Onychorhynchus 183 
opalescens, Dichotomius 298 
opalizans, Pipra 177 
Ophioproctes 45 
Opisthocomus 133 
Oreopeleia 137, 377 
orguensis, Geraecormobius 492 
orienticola, Electron 384 
orysivorus, Psomocolax 217, 415 
Ostinops 216, 415 
Otocelis 429 
Otus 141 
Pachyramphus 174, 399 
pallescens, Columba 376 
palliatus, Thamnophilus 161 
pallida, Deconychura 393 
pallidus, Sclerurus 161 
palmarum, Thraupis 212, 411 
Paracryptocerus 79 
Paraleptastacus 37 
paraensis, Automolus 160 
paraensis, Grallaria 170 
paraensis, Notharchus 154 
paraensis, Phlegopsis 169 
paraensis, Thamnophilus 163 
paraensis, Tolmomyias 190 
Paraphanostoma 426 
pardalis, Leopardus 30 
parensis, Momotus 153 
pareola, Chiroxiphia 179 
Paroaria 416 
parphorus, Erax 70 
passerina, Columbigallina 135 
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pella, Topaza 150 
pelzelni, Myiarchus 404 
penicillata, Corinna 320 
penicillata, Eucometis 214 
Perissotriccus 192 
perplexus, Xiphorhynchus 392 
perspicillata, Pulsatrix 379 
peruviana, Hypocnemis 395 
Phaeomyias 193 
phaeopygus, Turdus 198 
Phaethornis 145 
phainolaema, Heliothryx 151 
phainopepla, Urogalba 384 
Phalangodellopsis 506 
Philydor 160, 393 
Phlebotomus 341 
Phlegopsis 169 
Phloeoceastes 157 
phocurum, Macrostomum 432 
Phoenicircus 171 
Phonicocleptes 66, 273 
Phyllopezus 353 
Phyllostomus 25 
Piaya 137, 377 
pica, Fluvicola 400 
Piculus 389 
Picumnus 157, 391 
picus, Dendroplex 392 
Pionites 141, 379 
Pionus 125, 140 
Pipra 176, 400 
pipra, Pipra 178 
Pipromorpha 194 
Pitangus 185, 402 
Pitylus 220 
Plagiostomum 464 
Platypsaris 175, 399 
platyrhynchum, Electron 384 
Platyrinchus 189 
plumbea, Columba 376 
Pluvialis 375 
poecilinota, Hylophylax 169 
poliocephalus, Tolmomyias 190 
pollicaris, Phyllopezus 354 
polychopterus, Pachyramphus 175, 399 
Polycystis 447 
Polytmus 149 
Potos 33 
prehensilis, Coendou 29 
pretiosa, Claravis 136, 377 
Proechimys 29 
Progne 405 
Progyndes 501 
Prolepsis 276 
Promachina 69 

Pgs. 
prowazeki, Trichomonas 51 
przewalskii, Phyllopezus 357 
Pseudaphanostoma 423 
pseudomacrocanthus, Caelopygus 491 
Psomocolax 217, 415 
Pteroglossus 155, 389 
Pulsatrix 379 
Puma 30 
pumilus, Erax 74 
punctata, Tangara 210 
purillus, Marikina 23 
purissimus, Manacus 181 
purpurata, Querula 176 
purpurata, Touit 140 
puruensis, Alouatta 22 
Pygiptila 164 
Pyriglena 125, 167 
Pyrocephalus 401 
pyrrhodes, Philydor 160 
pyrrhonotus, Sciurus 27 
quadrifrons, Amphisbaena 45 
quadri-punctatus (4-punctatus), 

Trachelas 324 
quadriserrata, Micrathena 313 
quadrivittatus, Artibeus 25 
Querula 176 
rabelloi, Ubatubesiopsis 495 
rubricollis, Phloeoceastes 157 
Ramphocaenus 201 
Ramphocelus 212, 411 
Ramphotrigon 190, 404 
Rattus 29 
rattus, Rattus 29 
remanei, Plagiostomum 464 
rhinocrici, Nyctotherus 60 
Rhopalogaster 271 
Rhytipterna 174, 398 
Riccia 280 
ricnotes, Eicherax 74 
rikeri, Monasa 386 
rivularis, Basileuterus 208 
roberti, Conopophaga 169 
robustus, Trachelas 320 
roeweri, Progyndes 501 
ronnai, Adoratopsylla 511 
rostrata, Hylocharis 382 
rothschildii, Cyanocompsa 220 
Rothschildopsylla ] 09 
ruber, Phaethornis 146 
rubinus, Pyrocephalus 401 
rubricollis, Scapaneus 390 
rubrifrons, Hylophilus 203 
rubrocapilla, Pipra 178, 400 
rufaxilla, Leptotila 136 
ruficauda, Ramphotrigon 190, 404 
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ruficollis, Stelgidopteryx 405 Spizaetus 132 
rufiventris, Picumnus 391 splendens, Volatinia 222 
rufo-olivacea, Dendrocincla 159 Sporophila 221, 416 
rufum, Myrmecium 330 squamiventris, Flebotomus 100 
rufus, Pa,chyramphus 174 steerei, Proechimys 29 
rufus, Tachyphonus 213 Stelgidopteryx 405 
rufus, Trogon 152 stellaris, Pygiptila 164 
rugosus, Trachelas 323 Stenopogon 111 
rustica, Hirundo 405 stolzmanni, Tyranneutes 179 
rutilans, Synallaxis 160 stresemanni, Hylexetastes 391 
Saltator 218, 416 striatus, Butorides 374 
saturatus, Platyrinchus 189 strigilatus, Ancistrops 393 
Scapaneus 390 strigilatus, Trogon 151 
scarlatina, Pipra 176 striolatus, Bucco 386 
Schiffornis 182 striolatus, Nystalus 155 
schistaceus, Thamnophilus 394 subcontractum, Blepharepium 273 
schrankii, Tangara 409 Sublegatus 405 
schulzi, Todirostrum 191 subradiatus, Thamnophilus 394 
Sciurus 27 subruficollis, Tringites 376 
Sclateria 396 sulphuratus, Pitangus 185, 402 
sclateri, Cercomacra 395 sulphurea, Tyrannopsis 185 
sclateri, Chaetura 381 sulphurescens, Tolmomyias 189 
sclateri, Forpus 378 superciliosus, Phaethornis 145 
sclateri, Tolmomyias 190 surinamensis, Myrmotherula 164 
Sclerurus 161 surinamus, Tachyphonus 214 
secabile, Blepharepium 272 swainsoni, Myiarchus 404 
Selenidera 156 sylvia, Todirostrum 191 
Selenops 315 Synallaxis 159 
semifasciata; Tityra 176, 399 T achyphonus 213, 413 
senex, Platyrinchus 189 taciturnus, Arremon 223 
seniculus, Alouatta 22 talea, Vannuccia 468 
Senobasis 64 talpacoti, Columbigallina 135, 376 
separabilis, Pipra 178 Tamandua 26 
shannoni, Flebotomus 95 Tanagra 208, 409 
Shrevea 45 Tanagrella 209 
sibilator, Sirystes 402 Tangara 210, 409 
signata, Tanagrella 209 Tapera 138 
similis, Loxosceles 303 Taraba 394 
Simonoleptes 504 tataupa, Crypturellus 125 
simplex, Rhytipterna 174, 398 tectus, Notharchus 154 
sinuata, Tritopsylla 513 tenebrosa, Chelidoptera 155, 388 
Sirystes 402 Terenotriccus 187 
soerenseni, Microminua 503 termitis, Eutrichomastix 53 
solimoensis, Vireo 202, 409 terrificus, Crotalus 41 
solitaria, Tringa 375 tetradactyla, Tamandua 26 
sordida, Micrathena 314 Tetragnatha 312 
soui, Crypturellus 130 Thalurania 148 
spadiceus, Attila 172 Thamnomanes 164 
speciosa, Columba 135 Thamnophilus 125, 161, 394 
speciosus, Dichotomius 293 thereziae, Polylmus 149 
spinicaudatus, Paraleptastacus 37 Theromyia 276 
spinosa, Jacana 375 thoracicus, Hylophilus 409 
spirurus, Glyphorhynchus 158 Thraupis 211, 410 
spixii, Xiphorhynchus 158, 392 Threnetes 145 
spiza, Chlorophanes 203 Thryothorus 125, 196 



Indice Alfabetxco 531 

Pgs. 
Thwaitesia 305 
tibialis, Mallophora 68 
tibialis, Neochelidon 406 
Tinamus 125, 130 
Tityra 176, 399 
Todirostrum 190 
Tolmomyias 189 
tombacea, Galbula 385 
Topaza 150 
torquata, Ceryle 383 
torquata, Corythopis 170 
torquata, Megaceryle 152 
torridus, Nystalus 155 
Touit 140 
Trachelas 320 
trachelopyrus, Scapaueus 390 
trachura, Amphisbaena 45 
transfasciatus, Picumnus 157 
trapezoidalis, Promachina 69 
TrPhomonas 51 
tricolor, Furnarius 393 
tricolor, Myiarchus 187 
txicuspidata, Trithena 304 
tridens, Minona 472 
T ringa 375 
Tringites 376 
tristis, Pachyramphus 175 
Trithena 304 
Tritopsylla 513 
Troglodytes 125, 197, 407 
T rogon 151, 383 
tuberculifer, Myiarchus 187 
tuipara, Brotogeris 139 
turdinus, Heleodytes 407 
turdinus, Schiffornis 182 
Turdus 198, 408 
Typhloblanus 45 
Tyramieutes 179 
tyrannina, Cercomacra 167 
Tyrannopsis 185 
tyrannulus, Myiarchus 187, 403 
Tyrannus 401 
tyrannus, Muscivora 183, 401 
tyrannus, Spizaetus 132 
Ubatubesiopsis 495 

Pgs. 
undalatus, Crypturellus 373 
undulatus, Hylexetastes 391 
Urogalba 153, 384 
Uropelia 136 
Uropachylus 502 
Utsurus 456 
Vannuccia 468 
varius, Empidonomus 183 
velata, Xolmis 182 
velia, Tanagrella 209 
Veniliornis 391 
versicolor, Amazilia 148 
versicolorus, Brotogeris 139 
vicina, Tetragnatha 313 
vidua, Hylophylax 169 
violacea, Tanagra 209 
virens, Thraupis 410 
Vireo 202, 409 
virescens, Vireo 409 
viridipennis, Chaetura 381 
viridis, Laterallus 134 
viridis, Ostinops 216 
viridis, Pteroglossus 389 
vittatus, Allopogon 272 
Viverra 34 
vociferans, Lipaugus 174, 398 
Volatinia 222 
vorax, Blepharepium 65 
vorax, Mallophora 67 
vulturina, Gypopsitta 140 
wagae, Phaeomyias 193 
wallacei, Pipromorpha 194 
wallacii, Schiffornis 182 
weddellii, Aratinga 377 
weddelli, Marikina 23 
weyrauchi, Senobasis 64 
wygodzinskyi, Metagonyleptes 494 
xanthocnema, Andrenosoma 64 
xanthomerius, Pionites 379 
Xipholena 172 
Xiphorhynchus 158, 392 
Xolmis 182 
yuracares, Gymnostinops 415 
Zalanodius 502 
zosterops, Euscarthmornis 404 
Zygaspis 45 
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