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A. ln+rodu9ao 

O presente frabalho e o resultado de pesquisas sobre os Bryozoa bra- 
sileiros, em con+inuagao as ja publicadas nos Boletins da Faculdade de Fi- 
sofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, I, IV e Xlll, I. e, 
Zoologia n.0 1,2 0 3. 

Aqui se encontram varies capftulos quo pretendem aumentar os conhe- 
cimenfos sobre esse grupo, rico em especies fosseis (ca. de 12.000) e atuals 
(ca. de 3.500), morfologlcamente heterogeneo e, por isso, fisiologicamente 
complexo. Pelo poliformismo, peia independencia da parede do corpo (cls- 
tfdio) dos oufros componenfes estruturais (polipidio) e pelo predormnio da 
propagagao vegetative sobre a gamogonia o grupo Isola-se de tal modo dos 
outros animals que alguns pesquisadores e tratados autorizados consideram 
os Briozcos nao como classe dos Tentaculata (Molluscoidea), mas, como 
filo separado. 

Em comparagao com o filo dos equinodermas, constituido por numero 
de especies atuals aproximadamente Igual ao dos Briozoos sao estes ulti- 
mos pouco conhecidos devido a pequenez dos indivtduos e a diversidade 
das suas estruturas e fungoes. Tanto na anatomia, Intimamente ligada a 
taxonomia, quanto na embriologia, fisiologia e ecologia revelam-se nume- 
rosas questoes ainda por resolver. Corresponde a multipUcidade de tais 
problemas a diversidade dos capitulos aqui apresentados. 

Em virtude de ja se aproximar ao seu fim o Inventario dos Briozoos 
marinhos do nosso litoral superior, o unico atualmente ao meu alcance, nao 
pude deixar de contribuir para tal complemento com emendas morfo'ogi- 
cas e descrigoes de especies, tanto de novas, quanto de ainda nao regis- 
tradas no Brasil. 

Diante do rumo da Zoologia internacional contemporanea parece Indi- 
cado discutir brevemente a signiticagao do trabalho faumstico registrador. 

Ao fundarem em 1847 C. Th. von Siebold e A. von Koelliker a "Re- 
vista de Zoologia Cienttfica" ("Zeitschrift fur wissenschaftliche Zoologie"), 
escolheram o titulo algo pretencioso deliberadamente em oposigao ao "Ar- 
quivo de Historia Natural" ("Archiv fur Naturgeschichte"), naquele tempo 
essencialmente dedicado a sistematica dos animals. Ao meu ver, a quali- 
dade de ser "cientifico" depende da maneira, como se execute urn estudo 
e nao, do assunio. Zoogeografia e Genetica tocam-se a cada passo com 
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problemas sis+ematicos e a determina9ao do paraiifa e do transmissor e 
indispensavel para a luta contra multas doen9as do homem, dos animais e 
das plantas. Podemos generalizar dizendo sen material corretamente clas- 
sificado a base absolutamente necessarla para quaisquer estudos ulterlores. 

Compreende-se, no meu entender, por classIfica9ao correta a garantia 
de ter o autor dum estudo morfologico, fisiologico ou ecologico manipula- 
do material uniforme. Comumente exprime-se essa garantia na denomina- 
gao zoologica, mas, no caso de tal se tornar irrealizavel, o. e., por causa 
de faltar material comparativo, o autor nao precisa renunciar a urn estudo 
talvez muito fecundo sob o ponto de vista da Zoologia geral. Ainda menos 
deveria aplicar o nome da especie que acha ser a mais comum do genero 
e da farmlia respectivos, mas, cuja ubiquidade se deve mais aos fisiologos 
embaragados do que as listas dos faunistas. Se o pesquisador descrever, 
medir e desenhar exatamente o objeto do seu estudo geral, possibilitara aos 
pesquisadores futures que reconhegam o material pesquisado. Classifica- 
gao incerta ou erronea pode causar confusao e erros futures, Indicagao apenas 
da famflia ou do genero, acompanhada por descrigao pormenorizada e 
figura, abre caminho para a determinagao definitiva. 

No caso concrete das classificagoes de Bryozoa marinhos disponho de 
bibliografia plenamente satisfatoria, mas, como material comparativo, ape- 
nas de mediocre colegao de laminas. Contendo estas, cada uma, somente 
poucos individuos, nao podem abranger grande sector da amplitude de 
variagao. Porisso, julguei sempre necessario descrever e desenhar as 
especies classificadas, tanto as novas, quanto as identificadas a especies ja 
conhecidas na literatura. Destarte, torna-se clara e acessivel a eventuais 
emendas futuras a determinagao. O catalogo dos nomes das especies en- 
contradas nao constitue, na classe dos Bryozoa, sistematicamente muito di- 
ficil por causa das variagdes individual e colonial, a garantia da classifica- 
gao correta, a menos que o trabalhador disponha de amplo material compara- 
tivo. Alem disso, semelhante catalogo apenas parcialmente satisfaz as 
exigencias justas daqueles que querem estudar fenomenos gerais nos animals 
do grupo respective, obrigando-os a consultas demoradas das descrigoes 
citadas no catalogo. 

O inventario descritivo e Ilustrado dos Bryozoa do literal Paulista e dos 
Estados vizinhos reune, atualmente 129 especies, cuja grande maioria espero 
seja definitiva e corretamente determinada. 

Dos assuntos sistematicos tratados no trabalho presente alguns teem 
relagdes imediatas com a zoogeografia e a ecologia e, por isso, talvez des- 
pertem Interesse geral, a saber: a revalidagao de Pedicellina hirsuta 
Jullien, primeiramente encontrada na regiao magelanica; a d'efinigao 
sistematica e morfologica de Sundanella sibogae na base do am- 
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plo material colhido por meu amigo, Dr. Paulo Sawaya, numa sua excursao 
ao Estado do Parana, e a descoberta no nosso litoral do genero Crypto- 
polyzoon, cujas especies, ate agora conhecidas somente da Australia 
meridional e da Africa do Sul, revestem as colonias de graos dareia. 

Tao complexo que se possa tornar o registro sistematico de qualquer 
unidade dos nossos animais por causa da enorme extensao territorial e cos- 
teira do pafs, e em consequencia do ambito da literatura, na maioria dos 
grupos ja mais de centenaria, uma elaboragao do inventario constitue tao so- 
mente a fase preliminar da pesquisa zoologica. A exploragao do material 
classificado nos seus varios aspectos morfologicos, fisiologicos e ecologicos 
representa, entre os zoologos, que ja dispoem de inventario faumstico em 
grande parte completo, p. e., nos centres europeus, a essencia do labor 
zoologico atual. Com a nossa fauna muito rica de Bryozoa e possivel, jus- 
tamente no campo dos estudos gerais, chegar a urn nivel equiparavel ao 
alcangado nos centres zoologicos de tradigoes profundamente enraizadas, ao 
passo que nos trabalhos sistematicos os museus estrangeiros, possuidores dos 
tipos das grandes expedigoes e dos imperios colonials, superam, quando se 
trata da revisao dum genero ou duma famflia, a todos os esforgos baseados 
em colegoes locals e estudos bibliograficos. 

Comegam agora, na Australia, terra de tradigao zoologica muito res- 
peitavel, as primeiras pesquisas sobre Briozoos meridionais, que excedem a 
taxonomia. A ultima acha-se, gragas a P. H. MacGillivray e a outros, nao 
menos adiantada na Australia que na Europa. Queremos contribuir para 
0 enriquecimento das nogoes sobre os Briozoos pelo estudo dos problemas 
•gerais que se apresentam nas formas do nosso litoral. Thalamoporella, 
genero caracterfstico dos mares quentes, revelou-se, no sentido aludido, ob- 
jeto muito rendoso. Pudemos verificar em Thalamoporella eve- 
1 i n a e os fatos seguintes: digestao intra-celular; gonochorismo (separagao 
dos sexos) Individual; mecanismo especial para a deposigao dos ovos na bolsa 
incubadora; crescimento do ovocito combinado com eliminagao do nucleo 
da celula nutritiva; e clivagem desigual, antes nao encontrada nos Bryozoa 
Cheilostomata. 

Ao lado dos varios aspectos mencionados, que se referem a historia 
natural dos Bryozoa marinhos, os Gymnolaemata, pude, gragas ao Snr. Dr. 
Herm. Kleerekoper, da Estagao hidroblologica federal de Porto Alegre 
'(Rio Grande do Sul), naquele tempo assistente cientffico da cadeira de 
Botanica da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de 
S. Paulo, pela primeira vez, estudar Bryozoa dagua doce do Brasil, represen- 
tados por especie do genero S t o I e I 1 a , ate agora conhecido somente 
das fndias Orientals, mas, ainda nao observado vivo. Os Phylactolaemata 
.sao conhecidos pela inconstancia com que aparecem em certa localidade 
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abundantemente e at, mals tarde, subitamente desaparecem. Alem disso, 
nao duram, geralmente, mais que algumas semanas no aquario. Por conse- 
quencia, nao posso apresentar estudo monografico da nova S t o I el I a , 
mas, em todo o caso, foi possivel observer: o crescimen+o da colonia; o 
movimenfo e a irritabilldade do individuo; a expulsao dos estatoblastos por 
urn poro ainda nao vis+o em outros Phylactolaemata e, descrever alguns pon- 
ios da his+ologla e espermafogenese. 

O exame dos cortes da nova S t o le 11 a levou a discussao do onigma- 
Hco genero Buddenbrockia, parasl+a da cavidade do corpo do Brlo- 
zoario, e ao estudo do ciclo evolutive de Nosema bryozoides (Mi- 
crosporidia), cujo parasitismo intra-celular causa a hipertrofia das celulas 
infestadas. 

A disposigao da materla aqui tratada numa parte especial e outra ge- 
ral teria resultado em conttnuas lepetigoes, visto que se entrelagam questoes 
sistematicas e anatomicas. Recorri, porisso a simples successao sistematica. 

Merecedora da minha mais profunda gratidao e a minha esposa, Exma. 
Sra. D. EVELINE DU BOIS-REYMOND MARCUS, a qual, dotada de esme- 
radas capacidades para a observagao e reprodugao de objetos e processes 
biologicos, se dignou de dedicar as suas qualidades egregias tanto ao tra- 
balho presente quanto aos anteriores. 

Obtive material valioso dos Snrs. Drs. Felix Rawitscher, professor de Bo- 
tanica da Faculdade de Filosofia da Universidade de S. Paulo, Herm. 
Kleerekoper, outrora assistente cientifico da dita cadeira, Joao de Paiva 
Carvalho, membro do Departamento de Zoologia, e Paulo Sawaya, catedra- 
tico de Fisiologia Geral e Animal da Faculdade de Filosofia da Universida- 
de de Sao Paulo, aos quais agradepo sinceramente. Ao assistente cien- 
tifico da cadeira de Zoologia Geral, Snr. Michel Pedro Sawaya, sou 
muito grato pela revisao lingufstica do manuscrito, como tambem pelo au- 
xflio eficaz na leitura das proves. 

B. Entoproc+a: resenha sis+ema+ica e o genero Pedicellina 

Na sua ultima monografia dos Bryozoa Entoprocta, Cori (1936) distin- 
guiu dois grupos principals, a saber, as formas solitarias (p. 105) e as co- 
lonials (p. III). O I.0 grupo corresponde a familia Loxosomatidae Hincks 
(1880, p. 571, grafia: "Loxosomidae"; grafia atual primeiramente usada por 
Mortensen 1911, p. 405). Para substituir a exposigao de Cori, que precisa 
de certa emenda (Marcus 1939, p. 117, 122), dou aqui a resenha sumaria 
dos generos das Loxosomatidae: 



SOBRE BRYOZOA DO BRASH 9 

1. gen. Loxosoma Kefersteln (1862, p. 131). O pe e desenvolvido 
como ventosa discolde, provide de musculos retos e obliquos. Glan- 
dula pedal falta, somen+e algumas celulas glandulares presen+es no disco 
basal. Os animals sao capazes de locomogao. 

2. gen. Loxocalyx Mortensen (1911, p. 405). O pe, geralmente pro- 
vido de dilatagoes aliformes, con+em musculos retos e obliquos e glan- 
dula pedal, persistente durante toda a vida do animal, sendo este, pro- 
vavelmente, capaz de locomover-se. 

3. gen. Loxosomella Mortensen (1911, p. 405, 406). A glandula do 
pe, presente nos botoes, atrofia-se nos adultos, depois de ter secretado 
substancia que fixa o animal durante toda sua vida ao substrate. O 
pe contem somente musculos retos. 

O valor da introdugao do ultimo genero ainda nao pode ser avaliado 
(Harmer 1915, p. 6). As antigas descrigoes e figures das numerosas espe- 
cies de Loxosoma geralmente nao se referem a glandula do pe. As- 
sim sendo, apenas a revisao dificilmente realizavel dos materials em que as 
diagnoses originals se baseiam faria saber quais as especies pertencentes a 
Loxosomella. Como futuramente a dita glandula ha de- ser pesquisa- 
da, tornar-se-ao melhor conhecidos os limites do genero Loxosomella^ 

Os Entoprocta colonials, que abrangem a maioria dos generos da clas- 
se, carecem de qualquer sub-divisao em famflias na monografia. de-Cori, 
embora duas ja fossem definidas na literatura anterior, a saber, as Pedicel- 
linidae Johnston (1847, p. 381: quanto a gratia, veja Harmer 1915, p. 23, 
nota 4) e as Urnatellidae Annandale (1915a, p. 127). As colonias das Pedi- 
cellinidae originam-se pelo brotamento do estolao prolifero rasteiro; recto, 
nefndio e gonadas desembocam separadamente no atrio. Mas Urnatellidae 
falta tal estolao, erguendo-se a colonia duma placa basal discolde, fixa ao 
substrato; os orgaos vegetativos aludidos abrem-se num diverttculo cloacal do 
atrio (Davenport 1893, p. 30). Annandale (I c.), e verdade, deu as Urna- 
tellidae definigao diferente, acentuando os criterios relatives ao calice 
("polypidio" como disse, alias Impropriamente, veja Harmer 1915, p. 26-27). 
Annandale estabeleceu a diagnose das Urnatellidae com o proposito de in- 
cluir na dita familia, alem de Urnatella Leidy, tambem Loxoso- 
ma to Ides Annandale e, mais tarde (Annandale 1916, p. 16), ate Myo- 
soma Roberts, e Chitaspis Annand. Tal, porem, resultaria, ao meir 
ver, em sistematisagao artificial. Loxosomatoides evelinae da 
bahia de Santos (Marcus 1939, p. 120 e seg.) pertence as Pedicellinidae e, 
assim, tambem as duas especies fndicas (Annandale 1908, p. 14; 1915, p. 129),, 
apesar da ausencia de segmentagao dos seus estoloes. Myosoma e^ 
Chitaspis podem, como sera mostrado na resenha seguinte (veja p. 10), 
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•sem delongas ser agrupados dentro das Pedicellinidae providas de muscula- 
+ura contfnua do pedunculo. Restringe-se, assim, a fam'ilia Urnatellidae ao 
genero Urn a tell a Leidy (1851, p. 321). 

A famflia Pedicellinidae abrange varios generos, cuja independencia se 
discute (Harmer 1915, p. 23). Nao dispondo de material suficiente para a 
revisao da fam'ilia Inteira, creio, todavia, poder resumir o estado atual dos 
conhecimentos. 
A. Generos com musculatura continua do pedunculo. 

Parede do calice coberta por cutfcula uniformemente fina. 
1. gen. Pedicellina M. Sars (1835, p. 4). Pedunculo provide de 

musculatura reta, longitudinal. 

Parede do calice coberta por cutfcula no lado anal espessada. 
2. gen. Myosoma Robertson (1900, p. 324). Pedunculo compri- 

do, provide de musculatura obliqua e coberto per cutfcula no lado 
anal espessada; a musculatura do pedunculo entra no calice. 

3. gen. L o x o s o m a t o i d e s Annandale (1908, p. 14). Pedunculo 
em geral curto, sobre substrates lodosos, comprido, provide de 
musculatura reta ou quasi reta e coberto por cutfcula uniforme; a 
musculatura do pedunculo nao entra no calice. 

4. gen. Chitaspis Annandale (1916, p. 16). Pedunculo curto, 
provide de musculatura obliqua e coberto por cutfcula uniforme, 
a musculatura do pedunculo entra no calice. 

B. Genero com musculatura do pedunculo descontinua, restrita ao soc- 
co e a grosses segmentos Intercalares no pedunculo fino, nem sem- 
pre presentes. 

5. gen. Barents! a Hincks (1880a, p. 285). Sinonimos: Asco- 
podaria Busk (1886, p. 41; Annandale 1915a, p. 132 escreve va- 
ries vezes "Cercopodaria"); Arthropodaria Ehlers (1890, p. 
144); Gonypodaria Ehlers (ibid.). Quanto a esta sinonimia, 
refiro-me a Waters (1904, p. 100) e Harmer (1915, p. 25-26). 

C Genero "incertae sedis". 
6. gen. Pedicellinopsis Hincks (1884, p. 363). Embora colo- 

cado pelo proprio autor (Hincks 1893, p. 140-141) na sinonimia de 
Barentsia, o genero distingue-se pelo estolao ereto da unica 
especie (Hincks 1884, t. 14 f. 3a), fixado por fibras radiculares (se- 
gundo Busk 1886, p. 42: estoloniformes), consideravelmente de 
Barentsia. Nao posso mais manter a ideia de reunir Pedi 
cellinopsis fruticosa Hcks. com Barentsia discrete 
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(Bs.k.) (Marcus 1938, p. II). Parece ate duvidoso que Pedicel- 
lino p s i s possa ser incluida na famflia Pedicellinidae por se 
aproximar mais as Urnatellidae. 

No genero Pedicellina, servem os seguintes criterlos morfologicos 
para a classificagao das especies: a configuragao do calice, mais ou menos 
asimetrico; a forma do pedunculo, ou uniforme, ou estreitado em cima ou 
na base; o numero dos tentaculos, bastante variavel dentro da mesma espe- 
cie e, por Isso, so excepcionalmente aproveitavel como criterio disjuntlvo; as 
dimensoes do calice e do pedunculo: a presenga e a ausencia de espinhos 
cuticulares, variando a propria aparigao mais do que a forma e a disposi- 
gao. Foram descritas as especies seguintes, enumeradas aqui em ordem cro- 
nologica, com supressao das geralmente colocadas nos generos Myosoma 
(Waters 1914, p. 854) e Barentsia (Foettinger 1887, p. 300, 301: 
belgica, benedeni; Jullien 1888, p. 13: austral is; nec Ridley). 

J. Pedicellina cernua Pallas (1774, p. 57), cuja sinonimia e diag- 
nose relate! ha pouco (Marcus 1938, p. 5-8). Encontram-se 14-24 ten- 
taculos. Na descrigao original Pallas menciona pedunculo piloso, sen- 
do assim a forma tipica de pedunculo piloso e de calice calvo. No 
material de Porto Rico (Osburn 1940, p. 326) sao raros os espinhos no 
pedunculo. O genero Pedicellina foi introduzido (M. Sars 1835, 
p. 4) com a especie P. echinata (ibid., p. 5), descrita e figurada 
(t. I, f. lb, Ic, le) com espinhos no pedunculo e no calice. Colonias 
compostas por indivtduos espinhosos nos pedunculos e nos calices chamo 
de Pedicellina cernua (Pall.) forma echinata M. Sars, consi- 
derando, com Osburn (1912, p. 213) e outros, a variabilidade do desen- 
volvimento dos espinhos tao grande, que seria improprio distinguir es- 
pecies conforme os espinhos. Nao somente a regra da prioridade, mas, 
tambem, razoes morfologicas Impossibilitam substituir o nome dado por 
M. Sars por hirsuta Jullien (1888, p. 13). Pedicellina hir- 
s u t a Jull. e, como sera mostrado mais adiante, especificamente dife- 
rente de P. cernua f. echinata. A forma g la bra Hincks 
(1880, p. 565), com pedunculo e calice destituidos de espinhos, ocorre 
dentro das nossas colonias da bata de Santos, em maior parte compos- 
tas por individuos da forma tfpica de Pallas. Recomenda-se, por isso, 
usar o nome de Pedicellina cernua (Pall.) forma g I a b r a 
Hcks. somente para colonias homogeneamente constituidas por individuos 
totalmente calvos. Na regiao de Roscoff tais foram encontradas espe- 
cialmente no literal superior (Joliet 1877, p. 296). Segundo Osburn 
(1912, p. 213) e Pedicellina americana Leidy (1855, p. 143) 
identica a P. cernua (Pall.). 
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2. Pedicellina nutans Dalyell (1848, p. 59), re-examinada por 
Hincks (1880, p. 567; 1889, p. 432) e Cori (1930, p. 61; 1936, p. Ill), 
distingue-se de P. cernua principalmente pelos carac+eres seguintes: 
o pequeno calice e quasi simetrico, nao +ao fortemente convexo no lado 
anal como em P. cernua, e o pedunculo estreita-se da base para 
cima, onde termina sub-acuminadamente, aproximando-se, assim, a 
forma conica. Os individuos nao afingem as proporgoes maximas ob- 
servadas em P. cernua, mas, as medidas geralmen+e encontradas 
em P. cernua nao permifem diferenciar cernua e nutans, 
e fao pouco o esfolao, segmentado em ambas as especies, nao Inseg- 
mentado em cernua (Hincks 1880, p. 568, nota). O esfolao de P. 
nutans parece, segundo as figuras publicadas, proporcionalmsnfe 
mais grosso que em P. cernua. P nutans e desprovida de es- 
pinhos, tanto no calice, quanto no pedunculo, e possue 12-16 tentaculos. 

3. Pedicellina australis Ridley (1881, p. 60). Especie de ca. de 
12 tentaculos. O calice sub-globoso tern um mm. de diametro, e, por- 
tanto, maior que o de P. cernua (excepto a forma echinata, 
distinta de australis pelos espinhos). Para separar P. australis 
de P. nutans, semelhantes pela simetria do calice, numero de ten- 
taculos e ausencia de espinhos no calice e no pedunculo, basta Indicar 
o comprimento muito maior de P. australis. Inclusive a largura 
do estolao na base do pedunculo (Harmer 1915, p. 24), tern o indivfduo 
de P. australis comprimento de 2,5 mm; supera, portanto, de 
muito a longura de P. nutans, que, ao maximo, alcanga I mm. 

4. Pedicellina hirsuta Jullien (1888, p. 10, 13) (Est. I — Fig. I). 
Os calices sao convexos no lado anal, retos, ou quasi retos, no lado oral e 
provides, no material aqui em maos, de 24 tentaculos, Indicando a diag- 
nose original 24-36. Pequenos espinhos cuticulares e, assim, amarelos, 
encontram-se escassa e irregularmente distribuidos nos calices, onde 
podem mesmo faltar em alguns Individuos da colonia. Sao ectes espi- 
nhos chif'nicos, acuminados e mais ou menos fortemente curvados para 
baixo. Nos pedunculos grosses, ligeiramente atenuados para cima, os 
espinhos ocorrem regularmente. 

Da base do pedunculo saem os tubos horizontals, que ligam o indi- 
vfduo respetivo aos dois vizinhos da mesma serie longitudinal. Alem 
disso, partem da dita base outros tubos rasteiros em varias diregoes. 

Formam-se, assim, densos grupos de individuos, se bem que nao- 
faltem as series simples de individuos enfileirados, successivamente dis- 
postos, comuns tambem nas outras especies do genero. Como nas es- 
pecies restantes, sao os Individuos separados por septos uniporosos entre 
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os tubos horizontals dos varios indivfduos. Faltam, porem, ou sao muito 
raros, os segmentos estoloniais propriamente ditos, quer dizer, os tubos 
esterels, desprovidos de pedunculo e calice, alternantes tipicamente nas 
Pedicellinidae (Harmer 1915, p. 31) com os tubos pedunculiferos. 

Os indivfduos, cujos orgaos reprodutivos sao reconheciveis no ma- 
terial presents, sao femeas. Tao pouco como no meu material de 
Pedicellina cernua (Marcus 1939, p. 224) ocorrem divertfculos 
lobados na bolsa incubadora. 

Medidas em micra: Calice, altura: 400-700; extensao oro-anal: 430. 
Pedunculo, comprimento (inclusive a largura do tubo basal); 1000-2400; 
diametro, na base: 260-340; no calice: 170. 

Itanhaen, 53 km. ao Sul de Santos, sobre Mytilus, no mar raso; Bafa 
de Santos, ilha Porchat; Rio de Janeiro, sobre urn tubo de verme (Po- 
lychaeta), grudado por grosses graos de areia. 

A identificagao do material presente com o do cabo Hoorn, 
nao figurado, baseia-se especialmente has passagens seguintes de Jul- 
lien (1888, p. 10): "o pedunculo da minha Pedicellina hirsuta 
faz nascer nao somente os calices (botoes zoeciais, em tradugao verbal), 
mas, alem disso, botoes estoloniais". Na diagnose propriamente dita 
indica: "os indivfduos glandiformes ocorrem tanto isoladamente, quanto 
em grupos de 3 a 6" (p. 13), concordando tambem as parcas palavras 
restantes da descrigao com o material presente. 

O crescimento do tipo observado em Pedicellina hirsuta 
nao e comum; a supressao dos segmentos estereis do estolao e ate ex- 
cepcional e, nas colpnias aqui em mao, talvez condicionada pela pioli- 
feragao especialmente exuberante das colonias. Em P. compacta 
ocorrem dois estoloes em cada lado da base do pedunculo (Harmer 
1915, t. 2, f. 14); em P. hirsuta, ate tres. A dita especie malaya 
possue tubos estoloniais esterels, alternativamente com os pedunculiferos. 

As colonias determinadas como P. hirsuta, provenientes de 
Napoles (Waters 1910, p. 252; 1914, p. 855; 1918, p. 96, t. 12, f. I, 
5) e da ilha Menorca (Barroso 1922, p. 89), pertencem provavelmente a 
Pedicellina cernua f. echinata. O crescimento especial, 
caractenstico do material do cabo Hoorn e do atual, nao foi assinalado, 
nem figurado nas colonias mediterraneas. O pedunculo dos Indivfduos 
napolitanos estreita-se na base, caracter, sem duvida, incomum tambem 
em P cernua, e os espinhos aciculares, compridos no material es- 
panhol, e, no ultimo, como no napolitano, curvados para cima, diferem 
dos elementos correspondentes das colonias sulamericanas. Por isso 
nao convem incluir as locaiidades mediterraneas no quadro da distribui- 
gao de Pedicellina hirsuta Jull., cujo unico lugar de prove- 
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niencla, ate agora verificado, seria: llha Hoste, bafa Orange, regiao 
do cabo Hoorn, em 26 m. de profundidade, sobre o tubo chi+mlco de 
urn verme (Chae+opterus). 

5. Pedicellina breuslngi Sfuder (1889, p. 140). Disfingue-se de 
P. ausfralis somente pelo numero maior dos tentaculos, a saber, 
16-18. Os outros caracteres concordam: altura dos individuos, 2 mm. 
sobre o estolao, calices simetricos, sem convexldade do lado anal, au- 
sencia de espinhos no calice e no pedunculo. O estolao foi descrito e 
figurado (f. 12 no texto) como algo achatado, de forma irregular e 
desprovldo de septos. O ultimo caracter ja foi posto em duvida por 
Harmer (1915, p. 25), e a xilografia pouco pormenorizada talvez nao 
corresponda ao aspecto verdadeiro do estolao. A densidade dos pe- 
dunculos calicfferos lembra uma colonia muito jovem com crescimento 
partindo do primeiro Indivfduo em duas diregoes. Tal regiao da colo- 
nia nao se presta para julgar se P. breuslngi possue ou nao seg- 
mentos estereis do estolao, alternantes com os pedunculfferos. 

6. Pedicellina compacta Harmer (1915, p. 24). Asimetria do 
calice pouco pronunciada, o pedunculo curto e relativamente grosso, de 
diametro uniforme ou ligeiramente estreitado para cima, partindo da 
base do pedunculo geralmente 1-2 ramos estoloniais para dois lados 
opostos. Como na maioria das especies de Pedicellina, alternam 
nos estoloes os tubos estereis com os pedunculfferos. Ha ca. de 12 ten- 
taculos e, evidentemente, separagao dos sexos. Espinhos sao ausentes,. 
tanto no calice, quanto no pedunculo. O calice tern 300, o pedunculo,. 
360 ^ de comprimento, importando a largura do calice em 230, a do pe- 
dunculo em 60-70 [4. P. compacta aproxima-se a P australis. 
RIdl., que e, porem, muito maior. Distingue-se de P. breusingf 
pelo numero maior dos tentaculos e de P. nutans pelo pedunculo 
muito menos atenuado. , 

7. Pedicellina whiteleggei Johnston & Walker (1917, p. 60; ai 
whiteleggii). Especie evidentemente vizinha a P. cernua (Pall.) f. 
echinata M. Sais, provida, como esta, de espinhos no calice e no' 
pedunculo (Cori 1936, p. 112). Segundo Hastings (1932, p. 401), sao 
os espinhos de P. whiteleggei curtos e consideravelmente entu- 
mecidos na sua base. 

8. Pedicellina choanata O'Donoghue (1924, p. 20). O calice 
pouco asimetrico e distalmente provido de urn colarete e contem 15-20 
tentaculos. O pedunculo, quasi 3 vezes maior (ca. de 360 fx) que ©■ 
calice (ca. de 130 (x) estreita-se pouco para cima. Espinhos faltam to- 
talmente. Os pedunculos, as vezes, originam-se numa serie linear, sen- 
do nestes casos separados por Intervalos pequenos. Outras vezes, nas- 
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cem juntos, um perto ao outro, ou, mais ainda, dois a dols em serle 
linear, onde sao densamente dispostos. Nos pontos de aglomerapaO' 
dos pedunculos um e outro brota, nao no estolao, mas, lateralmente da 
base do outro pedunculo. 

9. Pedicellina nannoda Marcus (1937, p. 14). Possue espinhos 
no calice e no pedunculo, mas, somente no lado anal; os tentaculos sao 
.8-10, e o calice e asimetrico, a saber, no lado anal muito mais convexo 
que no lado oral. A especie distingue-se pela disposigao unilateral dos 
espinhos de P. cernua f. echinata'e de P. hirsuta. As 
entumescencias basais, presentes nos espinhos de P. whiteleggei, 
faltam em P. nannoda. Waters (1914, p. 854) descreveu uma es- 
pecie chamada por ele de Pedicellina splnosa, considerando-a 
Identica a Myosoma spinosa Robertson (1900, p. 324; o nome 
especifico deveria ser "spinosum"). Os caracteres genericos de 
Myosoma, relatives a musculatura (veja p. 10), nao puderam ser 
verificados por Waters. Falta, assim, a prova definitiva de se tratar 
no seu material africano realmente da esoecie da costa pacffica norte- 
americana. A especie assinalada por Waters assemelha-se muito a 
Pedicellina nannoda; possue, porem, ca. de 14 tentaculos. 

C. Ectoprocta, Cheilostomata 

I. Malacostega 

Alderina irregularis (Smitt) (Est. I — Fig. 2). 

non Membranipor.a irregularis d'Orbigny 1839, p. 17; 1846, t. 8 f. 5, 6, 
non Membranipora irregularis Busk 1861, p. 77 t. 33 f. 3. 

Membranipora irregularis Smitt 1873, p. 8 t. 2 f. 63. 
non Membranipora irregularis Waters 1904, p. 31 t. 2 f. 6, 

Membranipora irregularis Osburn 1914, p. 194. 
Alderina irregularis Canu & Bassler 1920, p. 142. 
Alderina irregularis Canu & Bassler 1928, p. 27 t. 3 f. 3, t. 32 f. 4. 
Alderina irregularis Hastings 1930, p. 708 t. 3 f. II, 12. 
Alderina irregularis Osburn 1940, p. 363. 

As colonias presentes sao pequenas e uni-estratificadas. Os zoeclos lar- 
gamente ovals ou aproximadamente pirlformes possuem criptocista crenulada 
e perolada, cuja largura e igual em redor da opesla Inteira. A membrana 
frontal, as vezes ligelramente acastanhada, pode ocupar o comprimento to- 
tal da face correspondente, mas, em varios zoecios pode um quarto proximal 
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da longura da parede frontal ficar livre da membrana frontal, mostrando, as- 
olm, caracfer de gimnocista. Em zoecios ainda incompletamente calcificados 
nota-se em cada lado da parede basal area clara no tergo distal, provavel- 
mente os ponfos da origem dos occlusores do operculo. A ancestrula (I), 
visivel na parte inferior da Figura 2, fern forma oblonga, criptocista estreita 
e nada que possa lembrar vestfgios de espinhos. O operculo e distal e late- 
ralmente provido de bordo espesso (esclerito). Os musculos parietais sao con- 
centrados, formando em cada lado urn unico pacote, situado aproximada- 
mente no meio do zoecio.' Como nas outras especies do genero, a comu- 
nicagao interzoecial realiza-se por camaras de poros. Os zoecios largos e 
pouco proeminentes, quando velhos, sao constituidos por ecto-oecio e endo- 
oecio calcificados, permanecendo, porem, membranoso o tergo ou a me- 
tade proximais do ecto-oecio. Segundo Osburn (1940, p. 363), o operculo 
nao fecha o oecio. 

Medidas do material atual, em micra: 

Longura dos zoecios: 370-400; largura dos zoecios: 300. 
Longura da opesia: 210-250; largura da opesia: 160-200. 
Altura do operculo: 90; largura do operculo: 120. 

Estado do Parana, Cayoba, em conchas arrastadas a praia. 

O genero Alderina foi descrito como provido de parede frontal 
inteiramente membranosa (Norman 1903, p. 596); mostrando, porem, a es- 
pecie presente, em todos os elementos restantes, caracteres de Alderina 
indubitavel, a diagnose generica tern de ser alargada pela frase de que gim- 
nocista proximal pode ocorrer. 

A especie de Busk foi colocada por Norman (1909, p. 287) na sinonimia 
de Crassimarginatella crassimarginata (Hcks.), como o re- 
quer a re-examinagao do material de Busk, realizada por Waters (1898, p. 
686). Membranipora trichophora Busk (1858, p. 126 t. 18 f. 2, 
2a), no catalogo de Jelly (1889, p. 151) estranhamente mencionada como si- 
nonimo de M irregularis d'Orb., foi re-estabelecida como Indepen- 
dente por Norman (1909, p. 287). A especie de d'Orbigny e grande de- 
mais para poder ser identificada com a descrita por Smitt e, alem disso, tern 
bordos zoeciais fortes, lisos e muito elevados. Segundo Waters (1904), o 
material tipico de Membranipora irregularis d'Orb. nao se 
encontra mais no Museu de Historia Natural de Paris, de modo que a es- 
pecie somente poderia ser estabelecida pelo achado de uma forma seme- 
Ihante da agua profunda das ilhas de Falkland. E' possivel ser o material 
da "Belgica" Identico a especie de d'Orbigny, mas, como foi sumariamente 
descrito, tal nao pode ser dito com certeza absoluta. A especie de Waters 
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foi dragada 20° mais para o Oeste e outros tantos mais para o Sul que a de 
d'Orbigny, e nao "almost in the' same regions" (Canu & Bassler 1920, p. 142). 

Waters descreve o oecio de sua especie brevemente, mostrando a fi- 
gura (t. 2 f. 6) que nao pode ser excluida a possibilidade de se tratar 
tambem de uma A i d e r i n a . Mesmo se tal nao se der, o nome " i r r e - 
gularis Smitt" usado por Canu & Bassler, pela Dra. Hastings e aqui con- 
trasta com as regras da nomenclatura, porque a especie de Smitt nao e 
identica a de d'Orbigny, como foi dito acima. Canu & Bassler (1920, p. 
142) dizem: "caso for provado ser a especie de Waters", a qual consideram 
Identica a de d'Orbigny, "uma A 1 d e r I n a, sera mister denominar nova- 
mente a especie de Smitt, descrita muito mais tarde". Tal Interpretapao 
das regras da nomenclatura nao esta certa. Cada sistematista poderia de- 
preender da lista dos sinonimos aqui reunida a necessidade de nome novo 
para "Irregularis Smitt". Abstenho-me, porem, de tirar as consequen- 
cias do que foi exposto, porque o trabalho presente, cuja parte sistematica 
e pouco extensa, nao me parece Indicado para publicar innovapoes termi- 
nologicas. 

Distribuigao geografica: Colombia, Gorgona; mares central-americanos; golfo 
do Mexico, Tortugas, Florida e ao norte de Cuba. Em profundidades 
de 15 ate 262 m. 

Smittipora levinseni (Canu & Bassler) (Fig-. 1, p. 19). 

Onychocella abyssicola Thornely 1905, p. III. 
Onychocella spec. Levinsen 1909, f. 22 f. 3a-3d. 
Velumella levinsen! Canu & Bassler 1917, p. 26. 
Velumella levinseni Canu & Bassler 1920, p. 214 f. 58 (p. 213). 
Smittipora abyssicola Harmer 1926, p. 259 t. 16 f. 10-13. 
Velumplla americana Canu & Bassler 1928, p. 54 t. 6 f. 9-10. 
Velumelta americana Osburn 1940, p. 371. 

Os zoarios incrustam substrates solidos, como conchas, tubos de Poly- 
chaeta e algas calcareas. Os zoecios sao distintos, hexagonais, ogivais ou 
alongados e separados por sulcos. Cada uma das paredes distal, proximal 
e lateral e provida de duas placas de comunicagao interzoecial, situadas per- 
to do bordo basal da parede (Fig. IB). Na ectocista membranosa, que co- 
bre o zoecio, destaca-se o operculo pelo esclerito qultmlco espessado distal 
e lateralmente. Nos elementos do esqueleto distinguem-se a orla ("the 
mural rim") em redor do campo de abertura e a criptocista lisa nos zoecios 
jovens, e tuberculada nos velhos, consideravel na sua extensao proximal e 
lateral. A orla pode ser distinta da criptocista horizontal ou continue a ela. 
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No primeiro caso torna-se facetada a parede frontal, devido as depressoes 
anguladas entre o bordo zoecial e a lamina central. As opesiulas sao niti- 
damente marcadas, as vezes, reduzidas a fendas obliquas, cujo fundo e 
constituido por extensoes laterals do processo mediano da criptocista. Quasi 
nenhiim dos zoecios e igual ao vizinho, de maneira que Canu & Bassler (1928, 
p. 55) falam em polimorfismo da colonia. 

Da-se o mesmo com as avicularias, os chamados "onychocellarios". Sao 
grandes, elipticos ou fusiformes e de configuragao e disposigao simetricas. 
O "rostrum", i. e, a area contra a qual a mandfbula se cerra, e Indistinto. 
A opesia espagosa e distalmente mais larga que proximalmente e tern 
bordo mais ou menos nitidamente denteado. O material atual, colhido seco 
na praia, carece de mandfbulas. Sao cordiformes e formadas por rachis no 
meio e duas grandes expansoes membranosas em cada lado da rachis. Essas 
dilatagoes aliformes, alias muito frageis, acompanham pelo menos dois ter- 
gos do comprimento da rachis. No bordo cortante da rachis, quer dizer,, 
no seu lado interne, ocorrem alguns dentes, bastante grandes e irregulares, 
especialmente perto da ponta distal. 

Os oecios sao endozoeciais e pouco conspfcuos, notando-se apenas por 
ligeira Intumescencia da base do zoecio sobreposto ao indivfduo fertil, cuja 
opesia e, no total, maior que a dos zoecios estereis. Alargamento proxi- 
mal caracteriza principalmente a opesia dos Individuos ferteis. A ancestrula. 
nao se distingue essencialmente dos zoecios oriundos por gemagao. 

ilha de Sao Sebastiao, ca. de 100 km. do norte de Santos; material seco 
em concha arrastada a praia. 

A especie Indicada por Jullien (1881, p. 284) como tipo do genero 
Smittipora, a saber, Vincularia abyssicola Smitt (1873, p. b 
t. I f. 60-61) foi baseada em duas colonias, provenientes das aguas cubanas 
(823 m.) e floridanas (124 m.), respectivamemte. O nome generico de V i n 
cularia, alusivo a forma bacilar da colonia e de ha muito desusado, re- 
fere-se ao crescimento exibido pela colonia da Florida (f. 61), por se erguer 
esta eretamente da base incrustante. Da crosta que constitue a colonia de 
Cuba (f. 60) nao se levantam quaisquer rebentos. Jullien toma o material 
da ultima figura em consideragao especial (I. c., p. 285, nota), porque mao 
se sente seguro da Identidade das duas colonias tiguradas por Smitt ou, 
mais exatamente, pelo seu desenhista. A diferenga existente entre as duas 
Ilustragoes reside nas facetas da ectocista membranosa, cuja nitidez depen- 
de de dois fatores, a saber, da desecagao do material ao ar, portanto, de 
condigoes externas e artificials e, alem disso, da saliencia maior ou menor 
das margens zoeciais calcareas ("mural rim"). £ste ultimo caracter, sem. 
duvida, de qualidade morfologica, e variavel dentro da mesma colonia,, 
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Fig. IB 

- 

Fig. 1A 

Fig, I — Smittipora l>evinseni (Canu & Bassler). A, zoecios com oectos (o) 
e avicularias (a), vista frontal. B, zoecio em vista lateral. 

300^ 

Pig. 9 

Fig. 9 — Hippothoa distans P. H. MacS., zoecios com o6cios. 
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como foi verificado por Harmer (1926, p. 259) e Canu & Bassler (1928, p. 
53: "the mural rim is somewhat salient, but Is often absent"). Segundo a 
minha opiniao, trata-se nas duas colonias de Vincularia abyssicola 
de material especiflcamente uniforme e o genotipo de Smittlpora ba- 
sea-se tanto na f. 60 quanto na f. 61. 

Canu & Bassler (1928, p. 52) crlticam, com razao, a passagem relatlva 
a criptoclsta na diagnose de Smittlpora, dada por Jullien. Perma- 
nece, porem, como criterio valido da descrigao aludida a forma da opesia 
semi-elfptica em Smittlpora em oposigao a fortemente tri-lobada em 
Floridina, cujo genotipo e Mollia antiqua Smitt (1873, p. 12). 
Nos dois generos encontra-se a mandibula da avicularia provida de mem- 
branas quittnicas aliformes, simetricamente estendidas nos dois lados e muito 
frageis (Canu & Bassler 1928, p. 61; Hastings 1930, p. 715). 

Em 1917, Canu & Bassler (p. 25-26) Introduziram tres novos generos das 
Onychocellidae, a saber, Recto nychocella, Velumella e Diplo- 
p h o I e o s , dos quais o ultimo mais tarde foi suprimido e colocado na si- 
nonimia de Velumella (Canu & Bassler 1928, p. 52). Escolheram como 
genotipo de Rectonychocella a especie descrita por Nordgaard 
(1907, p. 8 t. I f. 1-5) com o nome de Onychocella solida e, como 
genotipo de Velumella, a O n y c h o c e I 1 a-spec. de Levinsen (1909, 
t. 23 f. 3a-3d). Essa especie, cuja procedencia se Ignora, foi, mais tarde 
(Canu & Bassler 1929, p. 128), considerada como Insuficiente para represen- 
tar o genero Velumella e, por isso, determinado como segundo genotipo 
Velumella americana Canu & Bassler (1928, p. 54). Tanto no 
trabalho de 1917 quanto na sua monografia dos Briozoarios do Terciario In- 
ferior (Canu & Bassler 1920, p. 225) os autores manteem Smittlpora 
como genero das Onychocellidae com S. abyssicola como genotipo. 

Depois de ter Harmer (1926, p. 258-259) conduzido Rectonycho- 
cella e Velumella a sinonimia de Smittlpora, voltam Canu & 
Bassler (1928, p. 51-52) ao assunto, suprimindo agora Smittlpora, "por 
nao se achar baseada em caracteres suficientes". Como foi dito acima, 
nao carece a diagnose de Smittlpora de criterios validos, embora 
seja criticavel a passagem relatlva a criptoclsta. Mas, nao se trata de pon- 
derar o valor objetivo da diagnose1 dada por Jullien. A questao tern aspecto 
formal muito mais importante. Os caracteres considerados como suficientes 
para definir uma entidade taxonomica mudam duma geragao de zoologos para 
outra. Independentemente da diagnose generica mais ou menos suficiente, 
deve ser mantido qualquer genero cuja especie tipica foi indicada e pode ser 
reconhecida. Tal genero apenas poderia ser reunido eventualmente com 
outro mais velho, caso se evidenciar variabilidade dos caracteres genericos. 
Nunca, porem, o nome do genero pode ser alterado, por ser considerada 
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a sua diagnose original Insuficlente. Smiltlpora abysslcola (Smitt) 
conserva-se correto, calndo Rectonychocella abysslcola (Canu 
& Bassler 1928, p. 53) sem deiongas na slnonlmia. 

O material atual possue opesiulas marcadas, como ocorrem nas outras 
especies enumeradas na minha lista dos slnonlmos. Tais faltam em Smlt- 
tlpora abysslcola, como se ve pelas figures de Smitt, HIncks (I 88 I, 
p. 155 t. 10 f. 4) e Canu & Bassler (1928, t. 5 f. 2, 3). Faltam tambem em 
Smlttipora sollda (Nordgaard 1907, t. I f. I). Canu & Bassler di- 
zem (1929, p. 128): "We are now convinced that opeslal polymorphism Is 
the general rule In all the Onychocellidae". Nao obstante, manteem 
Rectonychocella, i. e, Smlttipora, como genero separado 
(I. c., p. 126): "this genus which differs from Velum el I a only In the 
rarely visible opeslular indentations". As tres microfotografias de V e I u 
mella philippinensis (Canu & Bassler 1929, t. 13 f. 1-3), sem ecto- 
cista, tiradas com cumento fraco e, assim, contendo urn grande sector das 
respectivas colonias, mostram a variagao consideravel da forma da opesia. 
Nao se recomenda, ao meu ver, separar generos em caracter tao indefinido. 
A opesia de Floridina antiqua (Smitt), como foi desenhada pela 
Dra. Hastings (1930, t. 9 f. 41, 42), justifica a manutengao desse genero, 
mas, a diferenga gradual entre Smlttipora e Velumella concreti- 
za-se, ao meu ver, melhor pela separagao espectfica. A chave dos generos 
das Opesiulidae, muito bem organizada por Osburn (1940, p. 370), mostra 
a possibilidade de manter Velumella como genero separado, mas, pre- 
firo, do mesmo modo como Harmer, Incluir Velumella na slnonlmia de 
Smlttipora. 

For outro lado, nao posso acompanhar a determinagao da especie, co- 
mo foi realizada por Harmer (1926, p. 259). Dispondo ele de material de 
St. Vincent, das Pequenas Antilhas, Identifica-o a especie de Smitt, por pro- 
vir da mesma regiao. Na colonia de St. Vincent houve opesiulas ainda urn 
pouco mais estreitadas que no material oriental publicado por Harmer. 
Depois de terem Canu & Bassler encontrado em localidades vizinhas 
Rectonychocella abysslcola sem opesiulas marcadas na crip- 
tocista e Velumella americana com opesiulas nitidas, o criterio 
zoogeografico nao pode mais Influir sobre a determinagao duma especie de 
Smlttipora. 

Canu & Bassler (1928, p. 52, 54; 1929, p. 128) pensam na possibilidade 
de ser parte do material de Smitt, a saber o da f. 60, desprovida de zoe- 
cio que faga ver a criptocista, identica a Velumella americana. 
Se assim e, desaparece a separagao especifica, mantida aqui, entre Smlt- 
tipora abysslcola e S. levinseni, porque o material de Smitt 
e certamente uniforme. 
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As colonias assinaladas por Osburn (1914, p. 195; 1927, p. 125; 1940, 
p. 371) pertencem, segundo as indicagoes slnonimlcas, a Smittipora 
abyssicola, dando-se, provavelmente, o mesmo com o material da Dra, 
Robertson (1921, p. 52). Possulndo a especie de Ortmann (1890, p. 31) 
membrana aliforme da mandfbula mais curta que a de S. abyssicola 
ou de S. levinseni, nao pode ser reunida com nenhuma destas. O 
material de Ceylao (Thomely 1905, 1. c.) foi re-examinado por Harmer 
(1926, p. 260) e, por isso, foi aqui incluido na lista dos. sinonimos de S. 
levinseni. Vincularia abyssicola (Thomely 1924, p. 9) e 
Labioporella adeliensis Livingstone (1928, p. 29). 

DIstribuigao geografica de Smittipora levinseni: Golfo do Me- 
xico; mar das Antilhas, Porto Rico, St. Vincent; Ceylao; Singapura, mar 
malaio, em sete estagoes da expedigao da "Siboga", entre 0 e 45 m. 
de profundidade; estreito de Torres; Queenslandia, Ilha de Holborn. 
Em pequenas profundidades ate 262 m. 

11. Sobre a anatomia e embriologia de Thalamoporella 

Dentro dos Cheilostomata Anasca, quer dizer, no conjunto das fami- 
lias sem saco compensatorio, a 3.a divisao, Coelostega, (deste modo escreve 
Harmer 1926, p. 188 o nome introduzido por Levinsen 1909, p. 89, etc.), des- 
pertou Interesse especial por causa do complicado esqueleto interno. As- 
sim, foram estudadas pelas maiores autoridades. da Briozoologia do seculo 
atual, tres familias, a saber, as Steganoporellidae por Harmer (1900; 1926, 
p. 268-280), as Thalamoporellidae por Levinsen (1909, p. 175-195) e Harmer 
(1926, p. 287-306) e as Selenariidae por Waters (1921), para apenas men- 
cionar os estudos principals. As Thalamoporellidae sao ate singulares entre 
todos os Bryozoa, por desenvolverem espfculas calcareas de fungao Igno- 
rada, que se encontram livres na cavidade do corpo (veja, p. e., Marcus 
1937, f. 24A, 25A; 1939, f. 8A). 

A anatomia, tanto a miologia quanto a esplanchnologia de Thala- 
moporella, estudada aqui em Thalamoporella evelinae, e 
ainda mais o sistema reprodutor e a ontogenia nao sao menos interessantes 
que o estudo das partes calcareas e chitmicas, como se ve ja das poucas, 
mas, muito importantes observagoes da Dra. Hastings (1930, p. 716-717). 

I. O intestine (Est. II) 

O Intestino de Thalamoporella evelinae (Fig. 4) pode ser 
subdividido em tres trechos principals, comuns aos Ectoprocta e Entoprocta. 
Seriam estes o intestino anterior, que se estende da boca (b) ate a valvula 
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cardiaca, o intestlno medio (e), da cardia (c) ate o piloro (p), e o posterior, 
do piloro ao anus (a). O intestine anterior tern duas segoes diferentes: a 
faringe (h) e o esofago (o). As celulas da faringe sao altas, cilfndricas, 
com nucleos geralmente basais. O lumen da faringe e irregularmente pen- 
ta-radial (h), sendo a coluna das celulas no lado anal (ou neural) a maior. 

Asimetria do intestino anterior com desenvolvimento mais forte do lado 
neural foi pela primeira vez assinalada por Nitsche (1871, p. 12 da sepa- 
rata). Voltando ao assunto Borg (1926, p. 220) indica ser a dita asimetria 
caracter comum dos Cheilostomata e Ctenostomata, ausente nos Stenostoma- 
ta e Phylactolaemata. Ao que parece, tal esta certo. Como exemplos dos Chei- 
lostomata Anasca poderiam ser Invocadas, ao lado de Thalamoporella 
evelinae, Bugula sabatieri (Calvet 1900, t. 2 f. 1,2), M e m - 
branipora membranacea (Nitsche, l.-c.) e Cellar! a s a I I- 
c o r n I a (Calvet 1900, t. 6 f. II); dos Ascophora, Cryptosula pallasia- 
n a (Calvet 1900, t. 6 f. 6), e dos Ctenostomata, Bowerbankia pustu- 
losa (ibid. t. 7 f. 4-7) e Nolella dilatata (ibid. f. 12). O corte de 
Zoobotryom pellucidum (Ries 1936, p. 68 f. I) nao mostra a 
asimetria aludida, talvez por ser urn tanto esquematizado, e tao pouco se nota 
em Adeona violacea (Calvet 1900, t. 7 f. I), representante dos Chei- 
lostomata Ascophora, cujo nome foi dado aqui conforme as exposigoes an- 
teriores (Marcus 1939, p. 150). Nos generos Fredericella, Pluma 
tella, Stolella, Lophopus, Pectinatella e Cristatella, 
agora examinados a respeito, falta a asimetria do intestlno anterior, mas, 
parece que existe em Lophopodella (Rogick 1937a, p. 375 t. 3 f. 19). 
Nos Stenostomata nao ocorre, segundo Borg (I. c.) e as figuras de Calvet 
(1900, t. 7 f. 14, 17). Estranhamente re-encontra-se a asimetria no intestlno 
anterior dos Entoprocta, tanto em Pedicellina (Becker 1937 p. 76 f. 
I, o labio inferior) quanto em Loxosoma (Assheton 1912, t. 7 f. II: 
Atkins 1932, p. 362, f. 14). As larvas dos Cheilostomata (Kupelwieser 
1905, t. I f. I, Schl) e dos Entoprocta (Czwiklitzer 1908, t. I f. 2; Marcus 
1939, f. 85) nao mostram asimetria pronunciada do intestino anterior. VIsk> 
que o intestino larval dos Entoprocta se mantem na forma adulta, a asime- 
tria presente no esofago dos indivfduos metamorfoseados em Pedicellina 
e Loxosoma perde muito do seu valor morfologico. Conhecendo pelo 
otimo trabalho de Gislen (1930, p. 229 e seg.) a importancia das asimetrias. 
nos Deuterostomia chamados inferiores, procure! reunir os fatos principals 
relacionados com a asimetria do intestino anterior dos Bryozoa. Evidente- 
mente, porem, nao se trata de urn fenomeno morfologico relevante; apenas 
se pode resumir que, nos Eurystomata, geralmente existe a preponderancia 
do lado neural no intestino anterior; nos Stenostomata e nos Phylactolae- 
mata, por via de regra, nao. 
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Os nucleos das celulas musculosas anelares (Fig. 4, n) encontram-se na 
regiao faringeana todos no mesmo lado, a saber, no anal, vendo-se no lado 
oposto, i. e, no ab-anal, em secgao longitudinal, os citosomas (m) cortados 
transversalmente. Em Aetea anguina e outras especies encontrei pela 
primeira vez tal superposigao em fila vertical dos nucleos das celulas mus- 
culares (Marcus 1939, p. 182 f. 33), que, na especie mencionada, perma- 
necem enfileirados no lado neural do intestine anterior inteiro. Em Thala- 
moporella e outra a posigao dos nucleos na faringe e no esofago: na 
primeira e neural (anal), no segundo ab-anal; nas partes. seguintes sao os 
musculos tao escassos que nao e possivel localiza-los num unico corte. Evi- 
dentemente os nucleos ai nao sao mais enfileirados. 

O epitelio da parte aqui chamada de esofago (Fig. 4, o) difere muito 
do fapingeano. As celulas nao mostram separagao e os citosomas salientam- 
se em parte para o lumen do intestine, de modo que se originam vilosidades em 
forma de cones obtusos situados em intervalos. Em cortes de Stegano- 
porella busk I i, que pertence, como Thalamoporella, a divisao 
dos Coelostega, note! esofago de estrutura igual, fazendo ver a pequena 
figura do polipidio total de Steganoporella magnilabris (Waters 
1913, t. 72 f. 12) tambem as vilosidades. atravez das paredes do esofago. 

A valvula cardfaca, no corte desenhado nitidissima, destaca-se muito 
menos em numerosas outras series. E' ciliada como o epitelio do intestino 
medio inteiro. As celulas basofilas (Fig. 4, s) encontram-se somente na parede 
proximal da regiao cardfaca e no lado cardfaco da regiao cecal. As celulas 
restantes sao na regiao cardfaca, especialmente na parede distal, altas e af 
distintamente separadas do epitelio do piloro e, na regiao cecal, do tipo das 
celulas acidofilas. No fundo do ceco e na metade proximal do lado pilorico 
do ceco ve-se incorporaqao de Diatomaceas pelas celulas intestinais (d). O 
achado e tao regular e tao mtido que, mesmo sem experiencia com material 
vivo, se pode estabelecer a existencia de fagocitose e digestao intra-celular 
em Thalamoporella. O fundo do ceco e tambem a regiao, onde os 
gametocistos relativamente volumosos da Esquizogregarina Sawayaella 
polyzoorum ocorrem Intracelularmente (Marcus 1939a, p. 266-267). 
Fagocitose ate agora so tern sido encontrada em Gymnolaemata Ctenos- 
tomata alimentados artificialmente (RIes 1936, p. 72 e seg.) Thalamo- 
porella evelinae mostra o fenomeno novamente, tratando-se, desta 
vez, de condigoes naturals. O piloro (p) distingue-se das demais regioes 
do intestino medio pelo epitelio cilfndrico, muito regular e munido de cflios 
fortes e numerosos. 

O intestino posterior ou reto e constituido por duas partes, que pode- 
riam ser denominadas de intestino conectivo (Fig 4, i) e terminal (t), respecti- 
vamente. Tanto a passagem entre o piloro e o intestino conectivo quanto 
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a que flea entre o ultimo e o intestino terminal sao muito estreitas. No 
material atual a distribuiqao das fezes e sempre a representada no corte 
desenhado, onde se ve que enchem o intestino conectivo e delxam livre o 
intestino terminal. £ste ultimo, de epitelio muito menos alto que o intestino 
conectivo, acha-se ligado a parede distal da regiao cardfaca por cordoes do 
chamado tecido funicular. Esse tecido e abundante em Thalamopo- 
rella evelinae e mais massigo que geralmente nos Cheilostomata. 
Existe, p. e., urn feixe que se estende das placas em roseta proximais as 
•distais. Na zona de gemagao o dito tecido forma ligagoes ramificadas entre 
o botao polipidial e a parede frontal (Fig. 7), espalhando-se tambem ate os 
pontos mais adiantados dos primordios cistidiais. As varias partes do Intes- 
tino sao quasi envolvidas pelo tecido funicular. Na Fig. 4 veem-se fibras 
desse tecido tambem na parede distal do Intestino terminal, cujo aspecto 
vesicular, constante no material de Santos, nao e comum nos Cheilostomata 
provides de dols compartimentos do recto. 

A comparagao com o intestino de outros Gymnolaemata tern de ser re- 
sumida, porque a varlagao dos tipos e extremamente grande. Em B u g u I a 
sabatleri, p. e., existe faringe curta e cillada; o que Calvet chama 
de esofago (1900, t. 2 f. I, 13 etc.), corresponde hlstologlcamente a faringe 
de Thalamoporella. Nao obstante seria injusto criticar a nomencla- 
tura de Calvet, vlsto formar o trecho que ele chama de esofago a valvula 
da cardia, dando-se o mesmo em Thalamoporella. A cupola do 
plloro de B. sabatieri e topografica e hlstologlcamente semelhante a 
da especie atual; o Intestino posterior, nao, por ser na dita B u g u I a des- 
provldo de subdlvlsao. DIante das outras flguras, p. e., do corte transver- 
sal do "esofago" de Cryptosula pallaslana (ibid. t. 6 f. 6, oes), 
ter-se-Ia novamente Incllnagao para homologar o "esofago" das figures de 
Calvet com a faringe de Thalamoporella. Heslto, porem, em pro- 
ceder assim, porque, tanto na estampa 6 (f. I I) em C e I I a r I a s a I I c o r - 
n i a (Calvet escreve p. 466, C. fistulosa, mas, segundo Harmer 1923, 
p. 303, o nome correto do material respective deverla ser sal I corn I a 
Pall.), quanto mais nitidamente ainda em Nolella dilatata (t. 7 f. 
12), Calvet volta a desenhar valvula cardfaca formada pelo esofago, justifi- 
cando, assim, a denomlnagao de cardia para o trecho seguinte. Este se 
parece em Bowerbankia pustulosa (t. 7 f. 7), excepto a situa- 
gao dos nucleos, com o esofago de Thalamoporella evelinae e 
Steganoporella buskii, mas, justamente na flgura respetiva, falta 
a valvula da cardia. O texto (Silbermann 1906, p. 286), nao as flguras, de 
A I cyo nId i um polyoum, permlte deduzlr pertencer nessa especie a 
cardia, cujo corte transversal (t. 20 f. 19) lembra um pouco o esofago de 



SOBRE BRYOZOA DO BRASIL 27 

Thalamoporella, ao intestine medio assim como a cardia em No 
Jella dilatata. 

Intestino posterior (recto) subdividido em duas partes, de que a termi- 
nal e geralmente tubular, conhece-se de varias especies dos Cheilostomata. 
Sejam mencionados, somente como exemplos, os Anasca Membranipora 
membranacea (Nitsche 1871, t. I f. I e 2, R), Electra pilosa 
(Calvet 1900, t. 6 f. 7), Flustra papyrea (Harmer 1892, t, 2 f. 6), 
S t e g a n o'p o r e I I a alveolata (Harmer 1902, t. I 8 f. 65) e os 
Asoophora Euthyris obtecta (Harmer 1902, t. 16 f. 34) e S i n I o - 
pelta costazii (observapao propria). 

Os Stenostomata possuem, segundo Borg (1926, p. 219 e seg.), a parte 
ciliada do Intestino anterior (a faringe da nomenclature dele) mais comprida 
que em Thalamoporella; o trecho seguinte (esofago da nomencla- 
tura de Borg) e Irregularmente tri-radial no corte transversal, correspondendo, 
de certo modo, a faringe da denominagao aqui aplicada. O trecho corres- 
pondente aparece irregularmente tri-radial tambem em centos Ctenosto- 
mata, como Alcyonidium polyoum (Silbermann 1906, p. 288 t. 19 
T. 10) e Bowerbankia pustulosa (Calvet 1900, t. 7 f. 4). Em 
Flustrella hispid a, igualmente dos Ctenostomata, e penta-radial 
;(AtkIns 1932a, p. 419 f. 5), como na Thalamoporella presente. Pelo 
texto (Borg 1926, p. 222), nao pelas figures, depreende-se que o trecho se- 
guinte ao esofago pertence nos Stenostomata realmente ao Intestino medio, 
como foi dito por Borg. Sendo assim, a concordancia em pormenores entre 
o "jejuno" dos Stenostomata e o "esofago" de Thalamoporella, p. 
e., a falta de limites intracelulares e a redondeza dos nucleos em ambos, nao 
justifica homologaqao. A distribuipao das celulas acidofilas, concentradas 
nos Stenostomata no fundo do ceco, nao encontra paralelo em T h a la m o - 
porella. O piloro (ileum de Borg, I. c., p. 225) concorda bem com os 
achados de Calvet e o atual; o piloro, ciliado nos Stenostomata e Eurysto- 
mata, sem cilios nos Phylactolaemata, representa urn dos poucos elementos 
Intestinais de certa uniformidade em cada uma das duas super-ordens dos 
Ectoprocta, e de diversidade pronunciada entre elas. O recto dos Stenosto- 
mata nao e subdividido; portanto, difere dode Thalamoporella. 

2. SIstema reprodutivo (Est. Ill-VIM) 

2a. O gonochonsmo individual 

Thalamoporella evelinae e provavelmente as outras espe- 
cies do genero pertencem aos poucos Cheilostomata gonochoricos. Os In- 
divfduos femininos, os chamados gonozoecios, sao reconhecfveis ja na zona 
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de gemagao, emquanto seu cistidio ainda faz par+e da serie mais periferics 
dos cistldios. A femea mais jovem (Fig. 5, 7) mos+ra ovario pequeno (o), 
botao polipidial (b) na face dos primordios tentaculares e cordoes de te- 
cido funicular precedentemenfe descritos. Na regiao disfal acumulam-se ce- 
lulas formadoras do oecio (c). Harmer (1926, p. 293) considera o oecio em 
Thalamoporella como modificagao dos tuberculos adorais (Fig. 5, t.) 
e, realmenfe, ocupam essas gibas oucas, presentes nos indivfduos estereis e 
masculines, os mesmos lugares em que se desenvolvem nas femeas as duas- 
metades dos oecios. Ao lado de tal concordancia topografica, existe a 
anafomica, porque os oecios de Thalamoporella sao tambem gibas 
oucas, apenas diferentes dos fuberculos adorais pelo alongamento e encurva- 
mento que resultam em uniao das duas mefades. No desenvolvimento do- 
oecio e dos fuberculos adorais nota-se, desde o infcio, diferenga quanfitafi- 
va das celulas formadoras, agregadas no tergo distal do zoecio, que sao- 
pouco numerosas nos machos e animals, estereis, abundantes nas femeas. A 
distingao entre machos e zoecios sem celulas germinativas depende do apa- 
recimento dos fesffculos. Estes sao frequentes na zona de gemagao, mas,, 
como nao sao tao esfritamenfe localisados quao os ovarios, tornam-se vi- 
sfveis (Fig. 5, m.) somenfe em botoes de polipidios ja quasi desenvolvidosr 

embora ainda em posigao proximal, i, e, fnicial, dentro de seu zoecio. Os- 
fesffculos podem, tambem, aparecer (ou reaparecei) na regiao central da 
colonia. 

Com Thalamoporella evelinae eleva-se a cinco o numero- 
das especies gonochoricas dos Cheilostomafa, quatro dos Anasca, a saber,, 
as Flusfridae Carbasea indivisa Bsk. (Sfach 1938, p. 395) e Flus- 
fra membranaceo-truncata Smitt (Vigelius 1884, p. 63); Tha- 
lamoporella evelinae Marc., das Thalamoporellidae, Synnotum 
aegypfiacum (Aud.), das Epistomiidae (Marcus 1941, p. 229) e, dos As- 
cophora, Hippothoa hyalina (L.) (Jullien 1888, p. 29-32; Marcus 
1938, p. 75-77). Oufras indicagoes de Cheilostomafa individualmente uni- 
sexuados (Repiachoff 1875, p. 130; Joliet 1877, p. 237) podem, como Incer- 
tas, ficar de lado. Da 2.a sub-ordem dos Eurystomata, os Ctenostomata, 
nao se conhecem especies uni-sexuadas. Na ordem Stenostomata, (Cyclos- 
tomata) existe nao raramente separagao individual dos sexos, ao passo que 
as poucas observagoes de colonias dioicas talvez resultem, pelo menos em 
parte, de proterandria muito pronunciada (Borg 1924, p. 21-22; 1926, p- 
342-343). A 2.a super-ordem Phylactolaemata e pobre em especies, conhe- 
cendo-se de muitas as generalidades da reprodugao. A base dos fatos do- 
cumentados na literatura parece suficientemente larga para assinalar os Phy- 
lactolaemata como colonialmente monoicos e individualmente hermaphro- 
ditas. 
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Em Synnotum aegyp + lacum verificamos machos e femeas em 
mumero aproximadamen+e Igual, com ligeira preponderancia dos machos. Em 
Flustra membranaceo-trunca + a e Hippothoa hyallna 
predominam as femeas claramente; em ThalamoporeMa evelinae 
os machos, correspondendo na media 5-6 animals masculinos a urn feminino. 
No sector da colonia representado na Fig. 6 nota-se numero excepcional- 
menfe elevado de femeas, ocorrendo, por outro lado, colonias inteiras sem 
individuos femininos. Machos, cuja espermatogenese acabou ou ainda nao 
comegou, nao podem sen disfinguidos de Individuos estereis. Colonias 
em que todos os Individuos portadores de celulas germinafivas sao machos 
existem em ThalamoporeMa evelinae, de maneira que se pode 
falar em colonias masculinas. Colonias puiamente femininas, porem, nao ocor- 
rem. Hippothoa hyallna e ThalamoporeMa evelinae evi- 
denciam a correlagao entre a proporgao numerica dos dois sexos e o modo 
de fecundagao. Em Hippothoa hyallna ha poucos machos e mui- 
tas femeas, em ThalamoporeMa muitos machos e poucas femeas. Em 
H. hyalina atravessam os espermatozoides os poroS interzoeciais e, 
assim, alcangam o ovario, sem que saiam da colonia. Realiza-se fecundagao 
colonialmente interna, sem risco para os espermatozoides. Em Th. eve- 
linae saem os espermatozoides do macho, nadam no mar, entram nas fe- 
meas e ai fecundam os ovos. Colonialmente e fecundagao externa, e o 
numero dos espermatozoides que perecem deve ser elevado. Voltarei mais 
adiante (p. 31, 40), as comunicagoes dos zoecios masculino e feminino com a 
agua, atraves das quais os espermatozoides saem e entram, respetivamente. 

A distribuigao das femeas dentro da colonia e Irregular, notando-se, 
porem, certa tendencia para formarem series longitudinals, quando presentes, 
nao interrompidas pelas ramificagoes ocorrentes na successao dos zoecios. 
Tanto proximalmente das bifurcagoes aparecem femeas, quanto distal e in- 
dependentemente delas. Femeas enfileiradas encontram-se em varias figu- 
ras da literatura sobre ThalamoporeMa, sendo para mostrar Isso tal- 
vez a ma-Is ilustrativa a bela fotografia de Silen (1938, t. 10 t. 74). 

O desenvolvimento do indivfduo feminino e do oecio entende-se, me- 
Ihor que por descrigao minuciosa, pelas seis fases da Fig. 7. A primeira 
ja serviu para Ilustrar a femea mais jovem (veja p. 28). Na segunda ve-se 
o polipidio quasi completo, mas, ainda em posigao proximal, o operculo 
zoecial em formagao e os dois sacos oeciais em diferenciagao iniciaL Na 
proxima tigura nota-se desenvolvimento completo do polipidio feminino, cujo 
operculo, inclusive os occlusores, e completo. O ovario, Inicialmente situa- 
do mais proximalmente, ocupa agora seu lugar definitive, tendo, alem disso, 
crescido. O material acumulado na regiao do oecio aparece tripartido em 
dois grupos laterals de celulas e urn central (a). As intumescencias em for- 
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ma de linguiga sao os esbogos dos dois hemisferlos oeciais; a triangular no 
centro pertence a parede frontal da femea, formando at almofada de celu- 
las que nutrem os ovocitos. Na fase seguinte comega a formagao do oper- 
culo da bolsa incubadora (d) pelo crescimento da parede anterior (frontal} 
do operculo da femea. A parede aludlda salienta-se vesicularmente, refor- 
gando-se sucesslvamente os bordos da vesfcula. Crescimento ulterior dos 
dois hemisferios resulta na formagao da sutura de concrescencia (s) primei- 
ramente form ad a no apice do oecio e depois prolongada proximalmente. 
Na regiao mais proximal, onde as paredes frontais do oecio nao se tocam, 
permanece aberto o orificio do oecio, fechado pelo operculo. Na penul- 
tima fase desenhada estabelece-se a ligagao do musculo depressor (m) da 
membrana frontal (ou simplesmente musculo parietal) com o operculo do 
oecio. 

Os pormenores da dita ligagao, assinalada primeiramente pela Dra. 
Hastings (1930, p. 716), estudam-se de melhor maneira nas Figs. II, I2A e 
I2B, que representam femea com bolsa incubadora vista dos lados frontal 
e basal e em corte mediano, servindo essas tres figuras tambem para Ilus- 
trar as estruturas restantes do zoecio feminino e do oecio. 

O polipidio feminino, nao o cistidio, e mais curto que o dos individuos 
masculine e esteril, possuindo em Thalamoporella evelinae 14 
em vez de 17 tentaculos (Fig. 8). Os tentaculos da femea teem 140-155 [A 
de comprimento, os dos machos e dos Individuos estereis, 220-270 |J.. A 
coroa tentacular das femeas contem no lado neural urn orgao intertenta- 
cular, ate agora nao conhecido no genero, embora seja o maior de todos 
os orgaos Intertentaculares encontrados nos Eurystomata. Alem disso nao 
e no rigor da palavra urn orgao "intertentacular", mas sim, orgao "post-ten- 
tacular", porque nao se encontra, como os demais aparelhos evacuantes de 
ovos, fixado entre os dois tentaculos mediais, mas, livremente situado no lado 
neural dos tentaculos, dentro da bainha tentacular, como se ve no corte 
transversal (Fig. 9). Os orgaos intertentaculares ate agora verificados teem 
forma de garrafa, ao passo que o de Thalamoporella tern o gar- 
galo da garrafa dobrado e concrescido com a parte proximal, que corres- 
ponderia a convexa da garrafa, embora seja tubular na especie atual (Figs. 10, 
II). O comprimento do orgao intertentacular de Th. evelinae ede 
100-120 |X, a largura de 90 p., e o lumen do tubo terminal de I0|i. Muito 
estreito e tambem o funil inicial supraganglionar do orgao, sendo o lumen 
do tubo medio de 80 X 20 (1. Apesar de sua plasticidade, parece inconce- 
bivel que o ovo de ca. NO X 120 X I40(X possa passar pelo tubo de 10|x 
de diametro. O proprio orgao deve ser enormemente dilatavel. 

Os polipidios femininos nao servem apenas para transportar os ovos ao 
oecio e para possibilitar a passagem dos espermatozoides, mas, alimentam- 
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se tambem, como o indica o seu conteudo intestinal. A Dra. Hastings nao 
admite (1930, p. 717) que seja assim em Th. californica Lev., po- 
dendo realmente existir diterengas a respeito do grao do desenvolvimento 
do polip'dio feminino em duas especies do genero Thalamoporella. 
A Fig. 8 e urn esbogo inalterado de material vivente, feito na ilha das Pal- 
mas (bai'a de Santos), a pouca distancia das rochas em que a especie vive,. 
e mostra uma femea evaginada, emquanto a bolsa incubadora (o) se acha 
repleta de embrioes. Nota-se nessa figura a posigao do operulo oecial,. 
que se apoe a membrana frontal na fase da evaginapao do pollpfdio femi- 
nino. Forma, assim,urn angulo de 90° com a posigao desenhada no corte 
(Fig. I I), onde fecha o oecio. 

O mesmo musculo (Fig. II, 12, m.) que se origina no fundo da rein- 
trancia da criptocista, na chamada opesiula, e funciona como depressor da 
membrana frontal, atua tambem como divaricador (abductor) do operculo 
oecial. O tendao colectivo das fibras do musculo depressor ou musculo 
parietal bifurca-se, inserindo-se o ramo proximal na membrana frontal; o 
distal, no operculo oecial. No ponto da Insergao do tendao torna-se a cuti- 
cula frontal mais grossa e forma urn esclerito chitmico, proximalmente afiado. 
Foi acima descrito o desenvolvimento do operculo oecial por vesfcula salien- 
tada no lado frontal do operculo feminino. Entende-se, assim, a articulagao, 
que se encontra entre os operculos do cistidio (c) e da bolsa Incubadora (d). 
Ao se contrairem os bilaterais musculos depressores, abaixam o operculo oe- 
cial, e, com isso, fazem sair para fora o operculo zoecial. Ao mesmo tempo 
evagina-se o polipidio feminino e, em tal fase, substitue funcionalmente o 
operculo oecial, impedindo a saida prematura dos embrioes. A contracgao- 
dos retractores do pollpfdio femimino faz volta-lo no clsffdio. Na medida 
em que os occlusores do operculo, dos quais ha em cada lado dois pares. 
(Fig. I2B, u), retraem o operculo zoecial sobre o vestibule, levantam o oper- 
culo oecial ate este fechar a abertura da bolsa incubadora. 

A posigao neural do orgao intertentacular (Fig. II, I) corresponde a 
necessidade de conduzir o ovo para dentro da cavidade oecial, imediata- 
mente vizinha ao lado neural dos tentaculos, quando estao saindo do cis- 
tidio feminino. O espago inferno do oecio e contmuo, por se unirem os 
dois hemisferios completamente, sem septo Interno, conservando-se apenas 
nas paredes a sutura de concrescencia. 

E' na fase da evaginagao do pollpfdio feminino que os espermatozoides 
podem passar pelo orgao intertentacular, entrar na cavidade do corpo da 
femea e alcangar os ovos. Apesar de nao termos visto a passagem descrita, 
podemos deduzir dos dados anatomicos que assim se realiza, e excluir a possi- 
bilidade de uma penetragao dos espermatozoides atraves dos poros de co- 
municagao interzoeciais, como foi observada em Hippothoa hyalina 
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(Marcus 1938, p. 77). Os espermatozoides maduros acumulam-se nos machos 
durante o penodo da degenerapao e regeneragao do polipidio, quer dizer, 
emquanto o operculo permanece fechado. Caso os espermatozoides pene- 
trassem nos indlviduos femininos pelo caminho intra-colonial, a fase da for- 
magao do corpo bruno e do botao regenerador nao resultaria em acumulagao 
dos espermatozoides maduros nos cist'dios masculines. Os polipfdios dos 
machos possuem o poro supraneural, como foi desenhado de Acantho- 
desia savartii (Marcus 1938, t. 22 f. 61) e, assim, uma comunicagao 
entre a cavidade do corpo e a agua do mar. Depende naturalmente a 
existencia de tal passagem da do polipidio, por se tratar no poro supraneural 
de orificio do lophophoro, i. e, a base dos tentaculos. 

Individuos masculinos, cuja espermatogenese se acha em pleno andamento, 
mostram as varias fases das celulas germinativas em todas as paredes, das 
quais proliferam para dentro da cavidade do corpo (Fig. 13). Ocorrem 
mesmo na parede distal, em redor dos occlusores do operculo (Fig. 14, o) 
e enchem o lumen das opesiulas. Na chamada hipostegia, i. e, o espago 
entre a criptocista e a membrana frontal, aparecem somente de vez em 
quando pares de espermatozoides maduros, faltando ai os estadios anteriores. 
Em machos repletos de espermios salientam-se, depois da descalcificagao e 
coloragao, todas as paredes e formagoes do esqueleto interno como areas 
claras entre as masses azuis dos espermios. 

A pequenez das celulas germinativas masculines torna-as improprias para 
analise citologica. Faltando, alem disso, agrupamento determinado das fases 
ontogeneticamente successivas, restam apenas alguns criterios histologicos 
gerais, para definf-las. Espermatogonias (Fig. 14, a) e espermatocitos de 
I .a ordem (ibid., b) distinguem-se somente pelo volume, dando-se o mesmo 
ao compararmos a l.a e a 2.a divisao de maturagao (c, e), ambas logo reco- 
nheciveis pela pallidez do protoplasma. As tetrades, cujo numero nao foi 
possivel verificar, sao oviformes, com ligelra constricgao no meio e, assim, 
semelhantes as dos ovocitos. Espermatogonias, espermatocitos de I .a ordem, 
como tambem espermatocitos de 2.a ordem (d), formam grupos pouco coesos. 
As espermatides (f), Inicialmente arredondadas, arrebanham-se mais Intima- 
mente. Parte do citoplasma das espermatides conflue no centre do grupo, 
formando af o citoforo. 

O citoforo, que se origina do mesmo modo e na mesma fase em 
Electra pilosa, perde nesta especie de volume durante a transforma- 
gao das espermatides em espermios (Bonnevie 1907, p. 573) e, porisso, e 
considerado pela autora citada como nutrimental. Em Thalamoporella 
evelinae nao diminue distintamente; as espermatides depositam parte 
de seu citoplasma, e ao que parece, nao se servem mais dessa substancia, 
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ou em todo o caso, o conaumo e insignifican+e. O material para o cresd 
mento da cauda deve provir principalmente de outra fonte, a saber, das 
celulas nutrientes (Fig. 14, n). Nas paredes dos indiv.'duos, tanto com esper- 
matogenese intensa, quanto com ovogenese, abundam grupos de celulas 
armazenadoras, cheias de substanclas eoslnofilas. Alem disso sao frequentes 
celulas fusiformes (r) de caracter do chamado tecido funicular, ocorrentes 
livremente na cavidade do corpo dos animals masculinos, assim como dos 
femininos. Possivelmentg sao celulas condutivas e distributivas das substancias 
alimenticias. Do mesmo modo como outros elementos do corpo dos Bryozoa, 
absorvem tambem as espermatides o material nutritive do liquido celomatico, 
de maneira que as substancias contidas nas celulas armazenadoras e veiculadas 
pelas celulas distribuidoras atingem as espermatides mediante o ifquido da 
cavidade do corpo. As medidas seguintes dao uma ideia do volume dos 
varios estadios das celulas germinativas masculinas durante a espermatogenese: 
o espermatocito de I .a ordem depois do penodo de crescimento tern diame- 
tro de 5-6 p.; diametro das espermatides, imediatamente depois da segunda 
divisao de maturagao: 2,7 [x; espermatozoides maduros; comprimento da ca- 
bega: 1,5 [A; da cauda ca. de 35 [X. 

As fases do crescimento da cauda (Fig. 14, g, h) mostram particulari- 
dade muito singular. A cabega emite inicialmente alguns prolongamentos, 
a maneira de pseudopodos filiformes (filopodos), dos quais mais tarde somente 
urn persiste (I), sendo os restantes Incorporados no flagelo. Parte terminal 
("end piece"), desprovida de manto protoplasmatico, falta nos espermatozoi- 
des da especie presente como nos de Stolella evelinae. O perfo- 
ratorio e urn botao minusculo sobreposto a cabega, ja por si mesma pequena. 
A transformagao da cabega passa por fase marteliforme, em que a cromatina 
se acumula no polo oposto ao flagelo. Essa fase parece-se em T h a I a m o- 
porella evelinae com Elect r a pilosa (L.) (Symnolaemata 
Cheilostomata) estudada por Bonnevie (1907, t. 34 f. 41-43), com Alcyo- 
nidium gelatines urn e Triticella korenii S. O. Sars 
(Gymnolaemata Ctenostomata) (Retzius 1904, t. 5 f. 9; id. 1906 t. 15 f. 16), 
com os Stenostomata (Borg 1926, p. 339) e com os Phylactolaemata P I u m a - 
fella fungosa (Braem 1897, t. I f. 44-46) Lophopus crystalli- 
nus (Marcus 1934, f. 40, M) e Stolella evelinae (Est. XVII Fig. 
6-7), tratando-se, evidentemente, de urn caracter geral da espermiohistoge- 
nese ("espermioteleosis" Wilson 1934, p. 368) dos Ectoprocta. 

Ao se soltarem do citoforo, desde entao corpo residual (Fig. 14, I), os 
espermatozoides. quasi sempre nadam conjugadamente, formando o que Bal- 
lowitz (1895, p. 476, nota I) chama de espermiosizigia; Wilson (1934, p. 
305), de espermatozoides duplos ou espermios gemeos. Como nos casos de 
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espermloslzigia descritos anteriormente e nas associagdes de numerosos esper- 
ma+ozoides, os. espermatozeugmas de Membranipora membra- 
nacea e Electra pilosa (Bonnevie 1907), a uniao da espermiosi- 
zigia de Thalamoporella evelinae e cefalica, nao havendo, porem, 
mecanismo conectivo especial como no gamba e em coleopteros aquaticos 
(Korschelt & Heider 1902, p. 464-466). Ao penetrarem os espermios no 
pedunculo do ovario, ainda se manteem conjugados, mas, at se desfaz a 
sizigia, pene+rando somente um espermlo no ovocito (veja Fig. 16, s). 

A enorme quantidade de vitelo no ovo de Thalamoporella faria 
esperar polispermia fisiologica, como foi verificada em Membranipora 
membranacea e Electra pilosa (Bonnevie 1907, p. 571, 587), 
e, naturalmente, a polispermia e facilitada por espermiozeugmas e espermio- 
sizigias. Nao obstante, e monosperma a Inseminagao em Thalamopo- 
rella evelinae. Outra interpretagao, que ve a capacidade locomotora 
das celulas germinativas masculinas reforgada pelas associagoes espermaticas, 
iambem nao parece adequada a especie atual, onde as coroas dos tenta- 
culos evaginados do macho e da femea podem quasi tocar-se. Em Far- 
relia repens, onde a fecundagao dos individuos hermafroditas e reci- 
proca, a distancia entre os individuos ligados por estolao e maior, sem que 
haja espermatozeugmas ou espermlosizigias. Quando Wilson (1934, p. 305) 
diz;" the meaning of this singular condition Is still unknown", nao se pode 
esperar, sem observagao no material vivente, chegar a uma solugao satisfa- 
toria. 

Uma das outras especies de Thalamoporella, que ocorrem na 
baia de Santos, possue tambem espermlosizigias, mas, nao cabega esper- 
matica em forma de botaozinho, ou, mais exactamente talvez, de rabanete, 
como Thalamoporella evelinae, mas, muifo mais comprida, lanceo- 
lada. A falta de classificagao dessa especie provem do fato de ten sido 
fixado o especimen respetivo, no proprio lugar em que foi achado, Ime- 
diatamente no Itquido de Bouin, o qual, naturalmente, descalcificou o es- 
queleto. £ notavel, por um lado, a diferenga do aspecto dos esperma- 
zoides em duas especies de Thalamoporella e, pelo outro, a ocor- 
rencia de espermiosizigia em uma e outra. 

2b. A ovogenese 

As femeas da especie presente produzem muitos embrioes. Entre os 
Eurystomata viviparos, quer dizer, Cheilostomata e Ctenostomata com de- 
senvolvimento das larvas dentro da colonia, a forma atual pertence as mais 
ferteis. Refere-se isso nao somente ao numero de embrides produzidos por 
uma femea, mas, tambem, a duragao do penodo reprodutivo. Na baia de 
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Santos encontrei em novembro, janeiro e junho, portanto, em meses prima- 
veril, estlval e hiemal, bolsas incubador&s repletas de embrioes, e estas tanto 
na periferica zona de gemapao das colonias quanto nas partes centrals delas. 
Isso prova sen a femea durante longo penodo reprodutivamente ativa. 
Depois de ter Waters (1909, p. 124, 142) verlficado ate 3 embrioes simul- 
taneamente abrigados no oecio de Thalamcporella rozieri (Aud.) 
e Hastings (1930, p. 717), ate 4 em Th. californica Lev., .note! ate 
6 em Th. evelinae. Diferem quanto a idade; entram, portanto, suc- 
cessivamente no oecio. 

Dos Cheilostomata viviparos, seja mencionada Carbasea indivisa 
Bsk. (Stach 1938, p. 395-397) como especie muito fertil, porque 3-7 em- 
brioes se desenvolvem simultaneamente com pequena diferenga da Idade no 
indivtduo materno. Podem, quando em fase adiantada do desenvolvimento, 
ser sucedidos por outros tantos da segunda geragao. No oecio de Scru- 
paria chelata ha ate 7 embrioes (Hastings 1941, p. 469). Ctenosto- 
mata viviparos com desenvolvimento simultaneo de 4-5 embrioes sao, p.e, 
Flustrella hispida (Fabr.) (Pace 1906, p. 441 -442, 451) e Pherusa 
tubulosa (Ell. Sol.) (Prouho 1892, p. 565). Electra pilosa (L.), perten- 
cente aos Cheilostomata oviparos, cujos ovos fecundados sao expulsos para 
o mar, contem ate 17 ovos no estojo prontos para serem emitidos (Marcus 
1926, p. 76). Tambem em Ctenostomata oviparos, p. e., em especies do 
genero Albyonidium, ultrapassa a produgao individual de ovos simul- 
taneamente maduros a de Thalamoporella evelinae. Por outro 
lado, existe em Electra bellula (Hcks.) apenas um ovo maduro, em- 
bora seja especie ov'fpara (Marcus 1938, p. 89). Ocorre, portanto, dentro 
do mesmo genero, diferenga profunda quanto a natureza do ovario, como 
tambem se encontra certa uniformidade dentro de uma familia inteira, a 
saber, as Adeonidae, com geralmente 2-3 ovocitos (Waters 1912, p. 496). 

O minimo de reprodugao individual por celulas germinativas e exem- 
plificado por Synnotum aegytiacum (Aud.), especie dos Chei- 
lostomata vivrparos, cuja femea, unlpara, degenera, sem successiva regene- 
ragao, depois de ter produzido uma un-ica larva (Marcus 1941, p. 228). O 
maximo, entre todos os Bryozoa, e representado pelos Stenostomata (Cyclos- 
tomata), cuja divisao ulterior do embriao (poliembrionia) resulta ate em 200 
larvas simultaneamente formadas. Na libertagao de 600 larvas de uma 
grande colonia de Plumatella fungosa (Pall.) (super-ordem Phylac- 
tolaemata) dentro de 24 horas (Marcus 1930, p. 312) ou de 10.000 larvas 
do zoario de Flustra foliacea L., dos Cheilostomata Anasca, du- 
rante 3 horas (observagao de Dalyell, publicada por Hincks 1880, p. 118), 
trata-se de fertilidade colonial, nunca alcangada por Thalamoporella 
evelinae, de colonias sempre muito menores. 
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O ovario da especie atual ocupa o compartimento distal do zoecio te- 
minino, situado basalmente do oecio. A chamada parietopieura (ou sorna- 
topleura) da parede basal do zoecio da femea prolifera para dentro da ca- 
vidade do corpo, fornecendo o estroma do ovario. As celulas germinativas 
formam uma espiral racimosiforme, com as oogonias (Fig. 15 b,) de 6-8 p de 
diametro situadas perto da origem parietal do ovario e as fases seguintes 
salientadas frontalmente, quer dizer, para dentro da cavidade do corpo da 
femea. O pedunculo ovarico e constituido, como foi dito, pela parieto- 
pieura, mas, o aspecto das celulas do estroma do ovario nao mais se parece 
com o das celulas parietais. No pedunculo sao as celulas aproximada- 
mente ciaviformes, palidas, assumindo os nucleos frequentemente a forma de 
linguigas encurvadas. As celulas do estroma dispoem-se em redor de urn 
canal, nao provide de lumen aberto, mas cheio de favos frouxos citoplas- 
maticos, misturados com as glebas de vitelo posteriormente depositadas nos 
ovocitos. As proprias celulas nutrientes armazenadoras do futuro vitelo, nao 
entram no pedunculo do ovario. Permanecem em parte na parede do cis- 
ti'dio e em parte participam do folfculo do ovario, tambem fornecido pelas 
celulas da somatopleura, que at conservam a sua configuragao mesotelial. 

A alimentagao do ovocito de I .a ordem durante o 2.° periodo de cres- 
cimento processa-se de tres modos. Primeiramente, funde-se o ovocito com 
outro da mesma fasc; segundamente, entram glebas vitelinas do pedunculo 
do ovario e do fol culo no ovocito; e ierceiramente, fornece a almofada de 
celulas nutrientes situada na parede frontal, supra-opercular do cistfdio femi- 
nino, alimentagao ulterior. 

A fusao de dois ovocitos de I .a ordem na 2.a fase de crescimento, ja 
providos de varias inclusbes no ovoplasma (Fig. 16, y), corresponde na sis- 
tematizagao dos varios tipos do crescimento ovular (Ankei 1933, p. 10 e 
seg.) ao nutrimental por meio de uma unica celula auxiliar generativa. Quanto 
a ligagao do ovocito com a parede pelo pedunculo, o crescimento do ovocito 
de Thalamoporella corresponde ao tipo solitario. Incorporando vi- 
telo das celulas nutrientes que participam na formagao do envoltorio parie- 
topleural, o ovocito cresce pelo tipo auxiliar folicular. Finalmente, constitue 
a almofada parietal o tipo de celulas tambem somaticas auxiliares, mas, ex- 
trafoliculares. Thalamoporella evelinae apresenta urn tipo com- 
binado (Jorgensen 1912, p. 14), muito complexo, do crescimento do ovocito. 

No inicio do 2.° periodo de crescimento, os ovocitos teem diametro de 
19 p, medindo o nucleo I I p. Urn pouco mais tarde, dois a dois dos ovo- 
citos aproximam-se mutuamente, fundindo-se, porem, somente quando cada 
urn tern o tamanho de 20X 30 p (diametro do nucleo 14 p). Neste momento 
e ainda mais tarde, ao se realizar a inseminagao, nao e possivel, nos cortes, 
verificar qual dos dois ovocitos sera o futuro ovo. Os dois nucleos se apre- 
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sentam juxtapos+os e, durante todo o consideravel crescimen+o ulterior, a ca- 
bepa do espermlo permanece sem afividade visivel. 

O penodo em que o ovocito e a celula auxillar podem ser diferen- 
clados nem sempre e o mesmo. As vezes, nota-se formagao do vitelo em 
uma das duas celulas germinativas, ao passo que nao aumenta a quanti- 
dade das inclusoes citoplasmaticas na outra, que se mantem como ovocito 
da fase media de crescimento. O ovocito com vitelogenese sera, sem du- 
vida, o futuro ovo, mas, nao existe no ovario de Thalamoporella 
e v e I i n a e situagao privilegiada quanto as fontes alimenticias, que poderia 
condicionar a selegao entre os dois ovocitos. O pedunculo ocupa o centra, 
as celulas foliculares, a periferia do ovario, e assim proporcionam aos dois 
ovocitos reunidos condigoes alimentares Iguais. A almofada parietal, as vezes, 
concava no meio e mals alta nos bordos, nao favorece determlnada regiao 
do ovocito gemeo mals proximo. Como exemplos da vantagem topogra- 
fica decisiva para a determinagao do futuro ovo menciono o hidropolipo 
Tubularia mesembryanthemum Allm., cujo ovocito situado no 
manubrio se torna ovo (Benoit 1925, p. 222), e Stylaria lacustris 
(Oligochaeta), onde os ovocitos supridos por algas dos vasos sangumeos sao 
favorecidos no seu desenvolvimento ulterior (Stolte 1934, p. 90-91). 

Em Thalamoporella evelinae nao se evidenciam, como foi 
dito, diferengas topograficas das fontes alimentares em relagao aos ovoci- 
tos gemeos que possam eleger urn e degradar outro. Verosimilmente cor- 
responde a invlslbilidade das diferengas aludidas a sua real Inexistencia. Senao 
seria de se esperar que pudessemos sempre distinguir o futuro ovo e a ce- 
lula auxiliar durante a vitelogenese. Tal, porem, nao se da. O mdice, in- 
variavelmente presente, reside na disposigao dos nucleos dos ovocitos gemeos. 
Em relagao ao eixo do pedunculo ovarico, sao os nucleos dos ovocitos coa- 
lescidos dispostos tangencialmente. Quando o ovocito duplo chega ao polo 
mais distante da origem do ovario, os nucleos dispoem-se radialmente, de 
maneira que os dois nucleos do ovocito gemeo teem agora posigao mais pe- 
riferica um e mais central o outro (Fig. 16). O nucleo mais periferico 
torna-se pronucleo feminino, sendo o outro o nucleo futuramente eliminado 
da celula auxiliar. Existe, assim, um mdice da significagao prospective dife- 
rente das duas celulas germinativas irmas, mas, nao pode ser verificada a 
causa do agrupamento descrito. Visto que esse tndice aparece bastante 
tarde, e em outros animais, o ovo e a celula auxiliar futures ja se distinguem 
durante a vitelogenese, torna-se possivel serem os dois ovocitos ja diferente- 
mente determinados quando se unem. 

Excepcionalmente ocorrem, como em muitos animals, ovocitos com dois 
nucleos que, depois da fusao com a celula auxiliar, se tornam tri-nucleados, 
entrando, porem, somente um desses nucleos na meiose. Dos chromosomas 
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nada se ve durante o penodo de crescimenfo; disponho apenas de uma dla- 
kinese, i. e, a fase precedente a forma^ao do fuso da I .a divisao de matu- 
raijao. Essa diakinese e contida em 5 cortes successivos e, por isso, nao 
foi desenhada. Os chromosomas bivalentes (geminos) ja sao quadripartidos, 
havendo no total ca. de 8-10 tetrades. Multo mais cedo, mesmo antes da 
uniao de dois ovocitos, aparecem inclusoes citoplasmaticas neles, as quais, 
circumdadas por halo citoplasmatico claro e situadas em redor do nucleo do 
ovocito, se parecem com inclusoes semelhantes dos Phylactolaemata. 

O nucleo da celula auxiliar permanece cercado por manto protoplas- 
matico fino ate o momento que precede a eliminagao do nucleo. Nessa 
fase nota-se ligeira diferenga quanto as medldas do nucleo do ovocito 
(40 X 22 u) e do nucleo da celula auxiliar (27 X 22 p). A propria expul- 
sao realisa-se com o nucleo nu, cujo citoplasma e retido no ovoplasma do 
ovocito. Geralmente entra o nucleo expulso no pedunculo do ovario (Fig. 
II), mas, as vezes, cai tambem na cavidade do corpo da femea (Fig. 17). 
Seria de se esperar a dissolugao rapida do nucleo eliminado. Tal, porem, ab- 
solutamente nao succede. Continua conhecivel ainda quando o proximo ovo- 
cito elimina o nucleo de sua celula auxiliar. Naquele tempo o germe per- 
tencente ao primeiro nucleo eliminado encontrava-se ja ha varies dias no 
oecio e ai em fase da organogenese larval. 

A nutrigao do ovocito por outras celulas germinativas e frequente no 
reino animal, sendo ate rara a Incorporagao de celulas somaticas, conhe- 
cida, p. e., do caracol Flelix pomatia L. (Obst 1899, p. 171). E 
tambem regra processar-se a uniao do ovo prospective com as celulas auxi- 
liares durante o penodo de crescimento, havendo alguns casos em que as 
oogonias ja se unem, p. e., na sangue-suga Piscicola geometra (L). 
(Jdrgensen 1912, p. 128) e multo poucos, onde, como nas esponjas do ge- 
nero S y c o n, as mitoses de maturagao nao prejudicam a apetencia do ovo" 
(Jdrgensen 1910, p. 189). Excepcional, porem, parece a eliminagao do nucleo 
nu da celula auxiliar incorporada. Nao e possivel percorrer toda a lite- 
ratura relativa as modalidades da nutrigao do ovo, mesmo somente dos 
Invertebrata, de maneira que fenomenos iguais podem ter escapado a 
minha atengao. Existem casos como, p. ex., o de Ophryotrocha pue- 
rilis Clap. (Polychaeta), onde o ovocito auxiliar e absorvido pelo future 
ovo, sem incorporagao, restando o nucleo da celula auxiliar degenerado e Ir- 
regularmente lobado fora do ovocito alimentado (Braem 1894, p. 194-196; 
Korschelt 1894, p. 260-263 t. 14 f. 38-44; id. 1895, p. 574 t. 29 f. 62-66). 
Nos hfydrozoa acontece a dissolugao dos nucleos das celulas auxiliares antes 
da absorpgao do citosqma (Muller 1908, p. 40), como tambem a permanencia 
dos nucleos incorporados no ovocito (Hargitt 1917, p. 624-625), onde formam 
as chamadas pseudo-celulas (Wager 1909, p. 18-19), ainda visfveis em larvas 
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de desenvolvimento adiantado (Benoit 1925, p. 221-222) e mesmo em larvas 
livres (Allen 1900, p. 302-303; Hargitt 1909, p. 183). 

Dos Bryozoa Chellostomata conhece-se o crescimento do ovoclto de 
Electra pilosa (L). Nessa especie reune-se tambem cada ovoclto em 
crescimento com outra celula germinativa, sendo, porem, a celula auxlliar 
multo menor (Bonnevle 1907, p. 585 t. 35 f. 57). Apesar de ser o nucleo 
da celula incorporada durante certo tempo ainda visivel, desaparece ao co- 
megar a vitelogenese. Esse momento e tambem em Hydrozoa e Polychaeta 
(especles de Diopatra) decisivo para a diferenciagao do ovocito, pros- 
pectlvamente ovo, e dos ovocitos que se tornam celulas nutridoras (Hargitt 
1919, p. 32; Lieber 1931, p. 612). Nos trabalhos citados nao ha descrigao 
de eliminagao do nucleo do ovoclto auxlliar, nem alusao a tal processo em 
outros animals. 

Lembro finalmente, que o tipo nutritivo do crescimento do ovoclto de 
Thalamoporella evelinae eElectra pilosa (Bonnevle I, c.) 
nem sempre ocorre nos Bryozoa Cheislostomata. Nos ovos enormes de H i p p o- 
podina feegeensis (Bsk.) e Watersipora cucullata (Bsk.), p. 
e., verifiquei que sao alimentados unicamente pelo foliculo grosso, dando-se 
tal alimentagao por foliculo composto de celulas esparsas, p. e., em B u g u - 
la turrita (Des.). Em Synnotum aegyptiacum (Aud.) comega 
a alimentagao quasi somente no oecio. Tais diferengas conhecem-se tam- 
bem entre os representantes de famflias diversas na sub-ordem dos Clado- 
cera, onde o ovoclto em crescimento de Polyphemus pediculus 
incorpora ate 3 celulas auxiliares (Kuhn 1911, p. 348), o de Daphnia 
pulex, nenhuma (Kuhn 1908, p. 554), apesar de ser alimentado por elas. 

A disposigao radial dos dois nucleos no ovocito crescido, acima des- 
crita, permite reconhecer os polos animal e vegetativo prospectivos do ovo. 
O polo da fixagao do ovoclto no pedunculo ovarico e o future polo vegeta- 
tivo; o polo livre, aproximado a almofada nutriente parietal, o futuro polo 
animal. Af permanece o futuro pronucleo feminino, sendo o nucleo do ovo- 
cito auxlliar expelido no polo vegetativo ou nas circumvizinhangas dele. A 
perceptibilidade do eixo primario do ovo durante ou .no fim do perfodo de 
crescimento do ovocito e frequente naquelas celulas germinativas femininas 
que se prendem por meio de pedunculo a parede do corpo ou ao epltel'io 
germinativo, como se ve pela resenha de Kuhn (1913, p. 251). Dos exem- 
plos classicos menciono apenas Cerebratulus lacteus (Nemertini), 
onde o polo fixo, como em Thalamoporella evelinae, sera o 
vegetativo (Ch. B. Wilson 1900, p. 131), e o ourigo do mar,' Paracen- 
t r o t u s (naquele tempo Strongylocentrotus) lividus (Boveri 
1901, p. 633), onde se da o contrario. 
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Os espermatozoldes foram por mim regularmente encontrados no pedun- 
culo do ovarlo (Fig. 16 s), nao na cavidade do corpo da femea, pela qual, 
sem duvida, passam. Penetra um unico espermio no ovocito na fase media 
de crescimento. A comparagao enfre os espermios no pedunculo ovarico e 
o que penetra no ovocito de I .a ordem revela o alongamento consideravel 
da cabega do espermio inseminador. A cauda desprega-se e flea fora do 
ovocito. Coincide a seminagao com o desenvolvimento complete do polipi- 
dio feminino. Nunca succede em femeas jovens, cujo polipidio ainda nao 
tern capacidade de evaginar-se. Constitue esse fato mais uma prova de ser 
a fecundagao colonialmente externa, quer dizer, necessitarem os espermios 
do orgao intertentacular feminino para poderem alcangar o ovario. Nunca 
vi Inseminagao de ovocitos uni-nucleados, mas, somente em ovocitos gemeos, 
i. e, na fase da reuniao do ovocito futuramente ovo, com o ovocito futura- 
mente nutritive, ou logo depois dessa fusao. 

Parece, agora, ser a seminagao monosperma precoce do ovocito na fase 
media do 2.° penodo de crescimento fenomeno comum nos Bryozoa Eurysto- 
mata (Cheilostomata e Ctenostomata), porque os casos conhecidos ja sao 
bastante numerosos (Marcus 1938, p. 80 e seg.) e abrangem Anasca, Asco- 
phora, Carnosa e Paludicellea (gen. N o 1 e I I a, sistema de Harmer 1915, p. 
43). Pesquisas futuras devem mostrar, se a falta da contemporaneidade na 
maturagao dos produtos germinativos masculinos e femininos tern correlagao- 
com a seminagao precoce. Por enquanto essa ideia, enunciada e discutida. 
anteriormente (Marcus 1938, p. 82-83), e apenas uma hipotese de trabalho. 
O unico caminho para esclarecer o ciclo anual da fisiologia de reprodugao 
dos Bryozoa, campo ainda rico em problemas abertos, seria o de observa- 
goes semanais de material vivo acompanhadas pelos cortes necessaries. 

A alimentagao do ovocito mediante o pedunculo e o folfculo aumenta 
o volume do ovocito mais que a incorporagao da celula Irma. Contribue, 
alem disso, a somatopleura com a almofada nutriente (Fig. 16, c), rica em 
vitelo especialmente em suas celulas perifericas. A abundancia de alimen- 
tos fornecidos por celulas somaticas ao ovocito faria pensar em fungao espe- 
c'fflca, nao somente nutritiva, da celula generativa que e incorporada pelo 
futuro ovo. Indica ou determine, p. e., em S a g I 11 a, o nucleo da celula 
auxiliar, o qual degenera, a linhagem germinativa (Buchner 1910, p. 249 e 
seg.). Mas, nada seveem Thalamoporella de diferenciagao local 
causada pela celula auxiliar no ovoplasma durante a fase terminal de cres- 
cimento. Neste penodo muda successivamente o comportamento chroma- 
tico do ovocito, sendo a alteragao por si mesma regular no penodo de cres- 
cimento (Ankel 1933, p. I 8), mas, da-se, as vezes, p. e., em P e d i c e I I I n a 
cernua, repentinamente (Marcus 1939, p. 221). Em Thalamopo- 
rella evelinae as grossas glebas vitelinas sao oxichromaticas e substi- 
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fuem pouco a pouco os elementos basichromatlcos do ovocito no infcio e na 
fase media de crescimento. Na ultima fase de crescimento e a deposigao de 
vitelo especialmente Intense. As celulas do pedunculo sao entao volumosas, 
contendo nos seus vacuolos a substancla vitellna oxlchromatica (Fig. 16, v). 
O pedunculo do ovarlo penetra no ovocito, (Fig. II, 17), apagando as mas- 
ses deuteroplasmaticas de certo modo o limite entre o pedunculo e o ovo- 
cito. Quando acaba a alimentagao, esse limite torna-se novamente distincto, 
porque o pedunculo entao nao contem mais vitelo, diminue de volume e 
se retrae do ovocito, que novamente assume forma esferica. Durante a vi- 
felogenese comega na periferia a deposigao de deuteroplasma, e isso em 
iMa fase onde os nucleos ainda ocupam aproximadamente o centro do ovo- 
cito. Os arredores dos nucleos sao as ultimas partes do ovocito transfor- 
madas em vitelo ou cheias deste. Processo igual foi descrito em Discome- 
dusae (Pelagia; Schaxel 1910, p. 180) e Oligochael-a (Stylariar 
Stolte 1934, p. 86). 

Dos tipos muito diversos de alimentagao do ovocito, concorda a "coroa 
celular" das medusas, p. e., de Cyanea e Pelagia, com a almofada 
nutriente de Thalamoporella evelinae, embora seja complete o 
contato entre o ovocito e a coroa celular nas medusas, e a formagao seme- 
Ihante nas actinias (Lendenfeld 1882, p. 533 t. 33 f. 75; Korschelt & Heider 
1902, p. 346-347; Schaxel 1910, p. 184 t. 12 f. 10-13, nomeadamente f. I I)> 
0 pedunculo do ovarlo, que deixa passar substancias alimentfcias ao ovo- 
cito de Thalamoporella evelinae, encontra muitos paralelos de 
ovocitos ligados por pedunculo ao epitelio germinativo original. Mas, geral- 
mente, tais pedunculos sao produtos do proprio ovocito que se alonga. Mais 
parecido com o pedunculo ovarico da especie atual e o canal nutritive que 
liga o vitelario dos Rotatoria ao ovocito (Lehmensick 1926, p. 75-79 f. 12-17), 
sendo especialmente semelhante o aspecto do corte longitudinal da nossa Fig, 

1 I e o canal aludido de Euchlanis triquetra Ehrbg. (I c., p. 76 f. I 3a). 

2. Segmentagao e gastrulagao (Est. VII) 

Das fases da meiose e fecundagao, disponho apenas de alguns casos da 
I .a divisao de maturagao, que se realiza ainda no ovarlo (Fig. 17). A cabega 
do espermio permanece naquele tempo ainda inativo, ou pelo menos, nao 
se ve nem centrfolo, nem Irradiagao. A 2.a divisao de maturagao e a fecun- 
dagao devem suceder durante o tempo em que os ovos se despregam do 
pedunculo ovarico e passam da cavidade do corpo pelo orgao intertentacular 
ao oecio. Como a colheita do material na iiha das Palmas era determinada 
pela vasante maxima, que tornou acessiveis as rochas habitadas por 
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Thalamoporella evelinae, e a instalapao disponivel apenas era 
de molde a garantir que as colonias sobrevivessem algumas horas. mas, sem 

■duvida, com actlvidades reduzidas, os meus resultados dependem das fases 
presentes no momento da colheita do material. No oecio o ovo mostra-se 
-sempre fecundado, comepando a segmentapao nessa boisa incubadora, que 
funciona somente como abrigo do embriao, nao como aparelho nutriente. 
Ao entrar no oecio, o ovo e nitidamente dislmetrico (ou biradlai), quer dizer, 
exhibe, alem do eixo primario, dois eixos isopolos e entre si diferenles. O 
eixo primario do ovo, ou, a linha recta que liga os polos animal e vegetative, 
tern longura de 120-140 u; indica a distancia entre o futuro orgao apical 
(aboral) e a face chamada de oral, correspondendo, portanto, a futura altura 
da larva. O eixo maior do ovo e de 150-180 [4; representa a prospectiva 
longura da larva. O eixo futuramente dextro-sinistro e de 140-160 u. A 
posipao medial do orgao intertentacular faz o ovo recem-depositado no 
oecio ocupar at o lugar central, de onde os embrioes mais desenvolvidos sao 
removidos para fora e para baixo. Resulta disso o arranjo visivel na Fig. 
12A, com a aproximapao das larvas mais adiantadas ao orificio oecial, po- 
dendo elas ai sair do oecio lateralmente do polipidio feminino evaginado. 

Na descripao da segmentapao menciono somente as fases definitivas de 
cada passo de divisao, deixando de lado os multiplos aspectos oferecidos 
tanto pelo achatamento mutuo resultante da acumulapao de ate 6 embriSes 
no oecio, quanto pelas fendas anguladas de contato ("polar furrows", "Bre- 
chungsfurchen") correspondentes nos varios passes da clivagem a urn deter- 
minado estado durante o processo de divisao dos blastomeros. 

A I .d fenda (Fig. 18) e meridional, como quasi sempre; contend© o i .0 

piano de divisao, alem do eixo primario, o eixo futuramente dextro-sinistro, 
separa as metades prospectivas anterior e posterior, como foi descrito nos 
Cheilostomata Ascophora (Marcus 1938, p. 93). A 2.a fenda (Fig. 19) igual- 
mente e meridional, mas, perpendicular a I .a. O 2.° piano divisorio e de- 
terminado pelo eixo primario do ovo e pelo eixo maior, i. e, o antero-pos- 
terior, de modo que o 2.° passo da clivagem separa as prospectivas meta- 
des direita e esquerda, correspondendo o 2.° piano de divisao ao futuro 
piano mediano. Tanto o 2.° passo da clivagem quanto a igualdade do vo- 
lume dos 4 primeiros blastomeros formados concordam em Thalamopo- 
rella evelinae com as especies dos Ascophora anteriormente pesqui- 
sadas. 

Embora continue o embriao a formar-se holoblasticamente, desapa- 
rece com o 3.° passo da clivagem a Igualdade dos blastomeros (Fig. 20). 
Como foi dito acima, a vitelogenese e especialmente Intensa na ultima fase 
de crescimento do ovocito, quer dizer, quando este constitue o elemento 
mais saliente do ovario em cacho. No dito penodo entram as maiores gle- 
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bas vitelinas no ovocito, ocupando o hemisferio futuramente vege+a+Ivo dele. 
A parede basal pode, na especie atual, que cresce sobre caules de algas e 
nas diversas faces das rochas, ou mesmo, as vezes, erguida em folhas blla- 
minadas, extender-se em qualquer piano, vertical, horizontal ou obliquo, tal- 
tando conseguintemente diregao determinada do ovario. Em colonias fixas 
no teto de cavidades das pedras, a parede basal, com que as colonias ade- 
rem ao substrato, corresponde ao piano mais alto da colonia, pendendo en- 
tao o ovario para baixo. Nao obsiante, acumulam-se as massas deutoplas- 
maticas mais grossas na calota prospectivamente vegetativa, embora seja no 
caso do crescimento aludido a superior. Revela-se assim a estrutura Intima 
do ovocito como sendo decisiva para a disposigao do vitelo, nao a gravita- 
gao. Enquanto as oogonias e os ovocitos em crescimento ainda sao situados 
nas regioes basal e media do ovario, permanece imperceptivel com meto- 
dos morfologicos a diversidade eventualmente ja existente. Torna-se ela vi- 
sivel ao ocupar o ovocito o ponto distal do pedunculo ovarico e, com Isso, 
entra na ultima tase de crescimento. Os dois nucleos, ate agora juxtapos- 
tos, dispoem-se radialmente, aproximando-se o future pronucleo feminino 
mais ao polo animal e, alem disso, permite a estratificagao do vitelo tambem 
diferenciar as duas principals zonas, cuja significagao prospectiva e diferente. 

A 3.a fenda de segmentagao nao e equatorial, como nos Cheilostomata 
Ascophora referidos (Marcus 1938, p. 94), mas, paralela ao equador, corres- 
pondendo a urn grao de latitude talvez proximo ao tropico de Cancer. 
Determinado pelos eixos antero-posterior e dextro-sinistro, o 3.° piano da 
clivagem separa a coroa de 4 micromeros animals de outros tantos macro- 
meros vegetativos. As duas coroas de blastomeros circumdam blastocela pe- 
queno, excentrico. As duas 4.as fendas sao paralelas a l.a, antecedendo a 
clivagem dos micromeros a dos macromeros. A dita antecedencia resulta em 
ocorrencia regular de 12 celulas (Fig. 21). Excepto a desigualdade dos blas- 
tomeros, corresponde a 4.a segmentagao de Thalamoporella (Fig. 
22) a dos Ascophora. Visto que em Flustrella hispida (Ctenosto- 
mata) (Pace 1906, p. 452-453) tambem ocorrem macromeros e micromeros 
e a successao das divisoes e Igual a observada em Thalamoporella, 
a concordancia ate a 4.a divisao inclusive e quasi perfeita. 

O conjunto do 5.° passo da clivagem de Thalamoporella eve- 
I i n a e concorda por principio com o correspondente dos Ascophora 
(Siniopelta costazii; Marcus 1938, t. 23 f. 71 A-D). Quanto aos 
pormenores, comega a divisao da especie presente nos 8 micromeros ani- 
mals, que se dividem por fenda paralela ao equador em duas coroas de 8 
blastomeros cada uma. Dessas duas coroas a animal e constituida por celulas 
maiores que a mais proxima ao equador do germe. Dividem-se a seguir os 
quatro macromeros centrals, i. e, confinantes com o polo vegetative (Fig. 
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23) e, somsnfe mals tarde, os qua+ro macromeros forma+ivos das extremida- 
des anterior e posterior da metade vegetativa do germe. O piano divisorio 
dos macromeros centrais e paralelo ao equador e, assim, resulia o fomacao 
de 4 macromeros em redor do polo vegetativo, sobrepostos por cutros tanios, 
contiguos com os micromeros do hemisferio animal. A divisao dos macro- 
meros, que podemos chamar de anteriores e posteriores, realiza-se em piano 
fortemente angulado com o horizontal (Fig. 23B, 24), concordando, neste 
ponto, com a clivagem correspondente dos Ascophora ( S I n i o p e I t a 
costazii ; Marcus 1938, p. 95). A particularidade notavel no germe de 
Thalamoporella evelinae reside na desigualdade muito pronun- 
ciada dos produtos da 5.a divisao, que da origem a 4 macromeros confinan- 
tes com os polos anterior e posterior, e a 4 blastomeros intercalares entre 
esses macromeros maiores e os macromeros medios da coroa sub-equatorial. 
A dita posipao e ocupada pelas celulas Intercalares depois da clivagem, mas, 
nao e condicionada pela disposigao dos fusos da 5.a mitose. O esquema do 
embriao de 32 blastomeros (Fig. 24) pode ser resumido da maneira se- 
guinte: 

8 mesomeros sm redor do polo animal, 
8 micromeros medios, supra-equatori.ais, 

12 blastomeros sub-equatoriais, a saber, 4 macromeros maiores adiante e atras, 4 macro- 
meros medios a direita e a esquerda, e 4 micromeros menores, intercalares na cintura 
sub-equatorial, 

4 macromeros medios em redor do polo vegetativo. 

Deixando de lado certas diferenpas relativas ao volume dos varios blas- 
tomeros, podemos verificar concordancia entre a fase de 32 celulas em 
Flustrella hispida (Pace 1906, p. 454) e a mesma fase em Thala- 
moporella evelinae. Germes constituidos por 32 celulas ocorrem 
frequentemente em o meu material, colhido durante varios dias successivos 
aproximadamente ao mesmo tempo, seja porque o embriao permanece du- 
rante mais tempo nessa fase que nas precedentes e seguintes, seja porque 
o ovo e levado ao oecio, em determinada hora. 

A fase de 32 celulas representa a blasfula de Thalamoporella 
evelinae. Todos os blastomeros, cujo conjunto constitue o blastoderma, 
confinam com a superf'cie. Trata-se de uma celoblastula, visto que existe 
blastocela, o qua!, alias, e exiguo, fendiforme, como nos Ascophora e em 
Flustrella hispida (Fabr.) (Ctenostomata). 

A 6.a clivagem separa blastomeros externos, ectomeros, de internes, en- 
tomeros; e portanto, a divisao que envolve a gastrulapao. O I.0 passo dos 
quatro que juntamente constituem a 6.a clivagem consiste em divisao dos 8 mi- 
cromeros medios, da calota animal (Fig. 25A). O piano divisorio e meridional, 
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de maneira que a coroa supra-equatorial contem agora 16 micromeros. O 
qerme formado por 40 celulas ainda e blastula, mas, o 2.° passo da 6.a cli- 
vagem torna-o gastrula (Fig. 25B). Nos 4 macromeros medios, confinantes 
com o polo vegetativo, aparecem, pela primeira vez na segmentapao 
do germe, fusos de mitose radiais e, por consequencia, formam-se pianos de 
divisao para-tangenciais. Por imigragao polar, paucicelular, entram no blas- 
tocela 4 entomeros, como nas especies dos Eurystomata anteriormente estu- 
dados (Marcus 1938, p. 97-98). Do mesmo modo como nos Ascophora, no- 
ta-se, depois da divisao descrita, o chamado pseudo-blastoporo (Calvet 1900, 
p. 461), depressao ligeira no centro da face vegetative (Fig. 26A, b). Nos 
Ascophora eem Thalamoporella evelinae tal denominagao deve 
ser mantida no seu sentido rigoroso, porque os 4 macromeros vegetativos 
centrals continuam a ser celulas perifericas depois da 6." cjivagem. Por Isso 
parece mais logico definir a gastrulapao dos Ascophora ede Thalamo 
porella evelinae como delaminagao localizada ou melhor ainda, 
polar, sendo que a diferenciapao dos folhetos externo e Interno succede den- 
tro dos 4 macromeros vegetativos centrals. 

O 3.° passo da 6.a clivagem ocorre nos 8 mesomeros animals, que se di- 
videm horizontalmente, dando, assim, origem a duas coroas sobrepostas. 

O 4.° passo divide no mesmo sentido os 12 ectomeros sub-equatoriais. 
Das 8 celulas Intercalares, assim originadas, sao as 4 vegetativas bem maio- 
res que as 4 sub-equatoriais. Como se ve pelas Figs. 26A e B, sao as ce- 
lulas intercalares vegetativas as primeiras que entram na 7.a clivagem. Os 
4 produtos vegetativos da 6.a clivagem dos macromeros anteriores e pos- 
teriores tocam no anel dos macromeros vegetativos centrals. 

A gastrula de 64 celulas pode ser esquematizada do modo seguinte: 

1.° anel: 8 blastomeros apicais, 
2.° anel: 8 blastomeros sub-apicais, 
3.° anel: 16 blastomeros supra-equatorlais, 
4.° anel; 12 blastomeros sub-equatoriais, a saber, 2 blastomeros anteriores, 2 posteriores, 4 

lateraisi e 4 intercalares menores, 
■5.° anel: 12 blastomeros supra-vegetativos, a saber, 2 anteriores, 2 posteriores, 4 laterals e 

4 intercalares maiores, 
■6.° anel: 4 blastomeros confinantes com o pseudo-blastoporo, 

anel interno: 4 entomeros. 

Tratando-se no germe de corpo aproximadamente esferico, nao cilin- 
•drico, a projepao esquematica apenas proporciona ideia generalizada da 
estructura do embriao. A possibilidade de distinguir em cada tase das 6 
primeiras clivagens as faces apical e basal e de diferenciar as direcgoes 

■antero-posterior e dextro-sinistra, torna evidente pertencer a segmentagao 
de Thalamoporella evelinae ao tipo biradial ou disimetrico. £ 
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■gualmente notavel a concordancla, embora nao absoluta, entre a embrioge- 
nese dos Cheilostomata Ascophora e Th. evelinae, represenfante dos 
Anasca Coelostega. A organogenese, ainda nao estudada pormenorizada- 
menle em Thalamoporella, parece-se nesta especie, nos trapos ge- 
rais, tambem com a dos Ascophora. A unidade sistematica das duas grandes 
secpdes dos Cheilostomata, anatomicamente talvez nem sempre facilmente in- 
tellgivel, mas, garantida pelos Cribrimorpha, reconfii ma-se embriologicamente. 
Quanto as relapoes entre Cheilostomata e Ctenostomata, sao elas tambem 
bem documentadas pela segmentapao e gastrulapao; por outro lado nao se 
pode esperar organogenese identica comparando F I u s t r e I I a , cuja larva 
e provida de intestino, e Thalamoporella, cuja larva nao o tern. 
Tanto mais Importantes sao os passes iniciais da ontogenese os quais justifi- 
cam plenamente a reuniao dos Cheilostomata e Ctenostomata na ordem 
Eurystomata. 

III. Cellularina e Ascophora 

Caberea boryi (And.) (Est. I — Fig. 3A-B). 

Caberea boryi Karmer 1926, p. 362 t. 24 f. 13-15. 
Caberea Boryi Calvet 1927, p. 4. 
Caberea boryi Canu & Bassler 1928a, p. 22. 
Caberea boryi Canu & Bassler 1930, p. 19 t_ 2 t. 9-12. 
Caberea boryi Hasenbank 1932, p. 359 f. 28. 
Caberea boryi Hastings 1932, p. 411. 
Caberea boryi Sakakura 1935a, p. 109. 
Caberea Boryi Neviani 1939, p. 23. 

As colonias erectas formam pequenos tufos flabelados e sao muito de- 
licadas; podem ser articuladas, mas, frequentemente carecem de articula- 
pdes, mantendo-se, mesmo assim, flexiveis. A base do zoario (Fig. 3B) e 
carinada pelas camaras salientes das vibraculas. Ao longo da linha mediana. 
basal percorrem as fibras radiculares, perfazendo feixe contmuo, proemi- 
nente. Os zoecios relativamente curtos sao dispestos em duas series alter- 
nantes. A opesia, que ocupa a maior parte da face frontal em outras 
especies do genero, e muito reduzida em C. boryi, por causa do desen- 
volvimento da criptocista fina, mas, larga, nomeadamente na parte pro- 
ximal. 

A criptocista e plana, sem o declivio, com que em outras especies de 
Caberea se incline para dentro, quer dizer, para a cavidade do corpo. 
O orificio, quasi semicircular e fechado por operculo bem chitinizado, tern 
posipao obliqua. Pelo escudo e separado da opesia e ladeado por um 
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ou dois espinhos externos e um interno, mtidos em zoeclos jovens, mas, difi- 
cilmente verificaveis nos velhos. 

O escudo origina-se dlstalmente com pedunculo largo. O lobulo dis+al 
do escudo forma o bordo proximal do orificio. O escudo fermina para 
fora com ponta, que se une com outra proeminencla calcarea, formada pela 
parede externa do zoecio, complefando-se, asslm, a separagao entre o ori- 
ficio e a opesia. O lobulo proximal do escudo e arredondado e tao largo 
que somente deixa livre esfreifo espago opesial de feifio semilunar. 

As avicularias frontais de mandfbula triangular, ponfeaguda, sao impa- 
res e situadas na linha mediana do ramo, aproximadamente ao nivel do lado 
interno de cada orificio. Estas avicularias podem assumir proporgoes maio- 
res que as desenhadas (Fig. 3A), sendo entao a camara intumescida, o bico 
("rostrum") gancheado e a mandibula triangular quasi tao larga quao com- 
prida e encurvada na ponta em angulo recto. As avicularias laterals ou mar- 
ginals encontram-se no lado externo do orificio, apostas as cameras das vi- 
braculas. No material aqui em mao, ja morto quando colecionado, faltam 
as mandibulas das avicularias marginals. Da-se o mesmo com as cerdas das 
vibraculas. As cameras vibraculares nao ocupam totalmente a face basaL 
A fenda em que a cerda da vibracula se insere e atravessada por ponte cal- 
carea, situada em nivel inferior aos bordos da fenda. No bordo externo da 
fenda resalta projetura dentiforme. A cerda e forte, em relagao aos outros ele- 
mentos da colonia, e basalmente alargada, nomeadamente na vibracula axilar, 
quer dizer, a situada entre os dois novos ramos constituintes de uma rami- 
ficagao. A cerda e unilateralmente serrada, sendo os dentes pouco nume- 
rosos e dispostos com intervalos consideraveis. As fibres radiculares nas- 
cem aproximadamente no meio da face externa da camara vibracular. Os 
oecios nao sao verdadeiramente globosos, mas, frontalmente achatados e 
fenestrados, por permanecer sem calcificagao certa area do ecto-oecio. A 
configuragao desta area varia; ora e mais larga que alta e arredondada, ora 
aproxima-se, como no material atual, a forma triangular. 

Baia de Santos, ilha Porchat entre pedras no mar raso; Snr. Joao de 
Paiva Carvalho leg. 

O unico material ate agora disponivel e um fragmento de porte medio- 
cre, que contem tres bifurcagoes e ja estava morto, quando colecionado- 
Com isso torna-se duvidoso que a especie realmente pertenga a bryozoofauna 
de Santos, vivendo em profundidades ainda nao exploradas pelas nossas dra- 
gagens, so excepcionalmente realizadas por baixo de 10 metros e nunca mais 
abaixo de 20, ou que talvez tenha sido transportada passivamente por navio 
ou algas de arribagao. A localidade, onde C. boryi foi colecionada, 
dista ca. de 5 km. da rota observada pelos vapores que entram no porto- 
de Santos. Em todo o caso, foi atribuido ao achado toda a Importancia! 
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que zoogeograficamente merece, visto ser o primeiro do literal tropical sul- 
americano. O material concorda perfeitamente com a diagnose dada por 
Harmer (1. c.) na base de material malayo e japones. Assim, adoptamos 
muitos trechos verbalmente da diagnose de Harmer, que deu o primeiro 
passo para definir exatamente a especie. 

Harmer nao discute o material da regiao magelanica, identificado por 
Jullien (1888, p. 75), Calvet (1904, p. 7) e Waters (1905, p. 232) com C. 
boryi. Apesar da importancia que deve ser atribuida a nota de Waters, 
recomenda-se no momento atual, nao Incluir as varias localidades magela- 
nicas no quadro da distribuigao de C. boryi. Excepto o desen.ho da 
musculatura da vibracula (Jullien 1888, t. 13 f. 5), insignificante para a 
determinagao sistematica, nao existe figura dos especimens magelanicos. 
Parece, assim, recomendavel aguardar os resultados da revisao do genero 
empreendida pela Dra. Anna B. Hastings com grande material magelanico. 

Restam ainda outros especimes Indicados na literatura como ocorrentes 
tora dos mares assinalados por Harmer como habitados pela especie, a sa- 
ber o mediterraneo, o fndico e o japones. Se quizer concretizar a sinonlmla 
de C. boryi ma resenha da "distribuigao geografica" (veja p. 50), terei 
de discutir tais passagens relatives a material atlantico e do Pacifico oriental. 

Incluindo o proprio Harmer a Indicagao de Busk (I860, p. 281) relative 
a ocorrencia de C. boryi perto de Madeira na sinonimia da especie, nao 
hesito em considerar a dita ilha, assinalada tambem por Norman (1909, p. 
285), como pertencente ao quadro da distribuigao de C. boryi. Da-se 
o mesmo com a costa atlantica marroquina (Canu & Bassler 1925, p. 17; 
i928a, p. 22). Zoogeograficamente e a fauna dos Agores tao intimamente 
relacionada com as de Madeira e Marrocos, que parece irrepreensivel incluir 
o achado respetivo (Jullien & Calvet 1903, p. 124) na lista das verificagoes 
de C. boryi. As colonias provenientes dos Agores foram determinadas 
por Calvet, que conhecia bem a especie pelas pesquisas do literal mediter- 
raneo trances (Calvet 1900, p. 149 e outras; 1902, p. 19; 1902a, p. 7). 

Menos seguro e o limite septentrional de C. boryi no Atlantico. 
Harmer mantem-se Indeciso quanto ao material britanico. As localidades 
enumeradas por Hincks (1880, p. 61) da Inglaterra meridional teem, como 
a entrada do Canal da Mancha em geral, numerosos elementos faunisticos 
em comum com a costa lusitana e o mar mediterraneo. Mas, os pormenores 
do escudo dos zoecios desenhados por Hincks (1880, t. 8 f. 9) fazem com- 
preender a reserve de Harmer. Com Isso, torna-se urn tanto duvidosa 
tambem a indicagao de Roscoff (Joliet 1877, p. 288). Foi, porem, repe- 
tida por Waters (1896, p. 9), cuja descrigao do escudo (ibid., p. 10) eviden- 
cia a certeza da determinagao. Caberea boryi, proveniente de Ros- 
coff, foi novamente dada por Prenant & Teissier (1924, p. 13) e Prenant (1927, 
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p. 39). Diante de tantas observagoes de varias epocas da Bryozoologia, 
deve-se, creio, acreditar que a dlstribuigao d-e C. boryl abrange real- 
.mente a regiao do canal da Mancha. For consequencia, consldero tambem 
Santander da costa espanhola septentrional (Barroso 1912, p. 13) como lu- 
gar certo de proveniencia da especie. As outras indicegoes de Barroso 
referem-se a localidades mediterraneas e, assim, nao precisam de discussao 
.(Barroso 1921, p. 71: Valencia; id. 1923, p. 250: Algeciras). (*). 

A localidade sulafricana, indicada com certa duvida por Busk (1884, p. 
29), baia de Algoa, possue, ao lado dos elementos tipicamente sulafricanos, 
numerosos do oceano mdico. O material da "Valdivia" (Hasenbank, I. c.), 
provem em parte da mesma regiao; outra parte, porem, a saber, das esta- 
goes situadas em Lat. 34° S. e 18° 36' E., foi colecionada na zona sulafricana, 
onde o cunho atlantico e mais pronunciado. Talvez contenha essa ocorren- 
cia da especie no cabo da Boa Esperanga a Indicagao de como coeiem as 
regioes habitadas por C. boryl no Atlantico e fndico. Mas, como a 
briozoofauna da Africa occidental e quasi desconhecida e, assim, se Ignora 
o litoral entre o cabo e a costa marroquina, a analise da distribuigao de 
C. boryi ainda nao pode ser feita. Nesse ccnjunto convem salientar a 
ausencia da especie no mar Vermelho e no canal de Suez (Waters 1909; 
Hastings 1927), apesar de ocorrer no oceano fndico e no mar mediterraneo, 
mesmo na parte oriental (Alexandria), de onde os dados faumsticos sao 
muito parcos. Mostra isso a influencia do fator historico, a antiga ligagao 
da Tethys entre os mares mediterraneo e fndico. O mar Vermelho, forma- 
do no Plioceno mais superior, e ecologicamente semelhante ao mediterraneo, 
possuindo ambos alta salinidade, temperature quente das camadas profundas, 
clima igual, etc. 

Caberea boryl foi mencionada da regiao de Vancouver (O' Do- 
moghue 1923, p. 161; 1926, p. 87), mas, sem descrigao ou figura. O' Do- 
noghue refere-se a urn achado anterior de HIncks (1884a, p. 5) nas Ilhas da 
Queen Charlotte.- Nao tenho a minha disposigao a re-impressao citada, 
mas, sim, o trabalho original, a saber, a primeira parte da resenha de Hincks 
(1882). Na pagina 463, que corresponde a p. 5 da re-impressao, nota-se 
como umca Caberea C. ellisi (Flem.). Ao que parece, O' Donoghue 
errou quanto a existencia de qualquer achado anterior de C. boryi na 
costa pacffica norteamericana. Canu & Bassler (1920, p. 194) dizem: "A 
especie nunca foi observada, nem na costa atlantica, nem na pacffica da 
America, etc.". Depende assim, ao meu ver, a incorporagao definitiva da 
regiao de Vancouver no quadro da distribuigao de Caberea boryi de 
urn novo exame do material de O' Donoghue. 

(*) Escrevendo Barroso (I. c.) "Procedencia, Algeciras", incluem Canu & Bassler 
| 1930. p. 2 I ) na lista das localidades hespanholas "procedentia". 
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Dlstribulgao geografica: Costas ingleza e franceza do cana! da Mancha; Bis- 
caia; Agores; Madeira; costa marroqulna atlantica; mar medi+erraneo 
occidental, oriental e Adria; costa sulafricana do Cabo ate a bata de 
Algoa; (ndico, Cargados e Amboina; Japao; Queenslandia, Grande Re- 
cife de Barreira; Bondi Bay, perto de Sydney (Waters 1887, p. 90). 
Segundo Harmer (1926, p. 363), precisam as localidades sulaustralianas 
de confirmagao, dando-se o mesmo, ao meu ver, com a Nova-Zelandia 
e a regiao magelanica. Em profundidades de 12 m. (e menos; HIncks 
1880, p. 63, diz "zona das mares") ate 160, talvez 200 m. (Berroso 
1912, p. 14). 

Caulibugula hastingsae, spec. nov. (Fig. 2-8, p. 53). 

As colonias crescem em conchas com estoldes rastejantes e ramificados, 
dos quais se levantam varies tufos flabeliformes, os chamados leques ("fans"), 
sub-colonias ou colonias parciais. Duas colonias jovens, com as ancestrulas 
correspondentes, fazem parte do material disponivel. Os estoloes aderem, 
ao substrate por meio de fibras radiculares e pelas vesfculas tidas como ar- 
mazenadoras. Os kenozoecios que compdem o estolao sao compridos, mas,, 
de longura variavel. Lateralmente sao fortalecidos por duas listras, que 
emolduram o campo de abertura kenozoecial, provido de musculos parietais 
(Fig. 7, m). As fibras radiculares originam-se geralmente, na extremidade 
distal dos kenozoecios, podendo, tambem, brotar em outros pontos dos ar- 
tfculos estoloniais. As fibras radiculares sao na maioria finas e tortuosas, 
mas, em parte, Intumescidas. Quando se acentua muito tal intumescencia, 
as fibras tomam-se curtas e vesiculares, cheias de conteudo amarelo, com- 
pletamente visivel mesmo em material conservado durante 2 anos em alcool. 
Tanto as vesfculas quanto as fibras filiformes germinam das duas listras for- 
talecedoras dos kenozoecios, notando-se, nos pontos da sua origem, grandes 
camaras de poros salientes para dentro do lumen dos kenozoecios. O esto- 
lao estende-se sobre o substrato, ao qual as vesfculas e fibras se apoem para 
urn e outro lado tao firmemente que apenas por meio do escalpelo podem 
ser desatadas. 

Numa colonia danificada revelam-se as camaras de poros aludidas como1 

pontos de partida da regulagao, brotando daf numerosos kenozoecios esto- 
loniais, produtores de novos leques de autozoecios. No crescimento normal 
nao saem novos kenozoecios laterals do velho, mas, somente, 1-3 terminals. 
Como na sucessao dos autozoecios, estendem-se, tambem na dos kenozoe- 
cios, dois prolongamentos triangulares e pertencentes ao indivfduo mais jo- 
vem, sobre a regiao distal do mais velho (Fig. 7, p). Nos autozoecios so- 
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brepoem-se a parede basal do zoecio precedente; nos kenozoecios abrapam 
os dois lados e, assim, tocam nas listras fortalecedoras (Fig. 7, I). 

A parede proximal do kenozoecio mais jovem, que constitue o septo 
(Hastings 1939, p. 342) entre os dois componentes do estolao, crava-se na 
regiao distal do articulo precedente com bordo liso na especie presente. 
Da-se o mesmo, p. e., em C. armata, C. caliculata e C. mor- 
tenseni, ao passo que e denteado o bordo mencionado, p. e., em C. 
annulata, C. caraibica, C. exilis, C. inermis e C. tu- 
be r o s a . 

Os leques comegam com pedunculo formado por alguns kenozoecios 
mais curtos que os do estolao e seguido por autozoecio basal (pseudo-an- 
cestrula) bicellarielloide, i. e, turbinado e semelhante a uma cornucopia. O 
campo de abertura da pseudo-ancestrula ocupa a metade do comprimento 
da parede frontal ou menos. Circumdam-no 6 espinhos, num caso, tres ve- 
zes tao longos quao a pseudo-ancestrula. Do centre do bordo proximal do 
campo de abertura, corre para baixo, ao longo da linha mediaaa do zoecio, 
uma listra constituida por espessamento calcareo, possuindo C. z a n z i b a- 
riensis (Wat.), em varies caracteres semelhante a especie nova, prolon- 
gamento fendiforme do campo de abertura na regiao descrita (Harmer 
1926, t. 33 f. 5). 

Da pseudo-ancestrula nascem por gemagao dois zoecios, um mais curto 
e outro mais comprido, dando esse par origem a uma nova ramificagao 
(Fig. 4). A ramificagao corresponde ao tipo 4 de Harmer (1923, p. 326 t, 
16 f. 4), com a mesma particularidade que notei em C. armata (Marcus 
1938, p. 29 t. 6 f. 15), a saber, o prolongamento proximal do zoecio axilar 
(Fig. 5, E). 

O leque mais complete do meu material compoe-se de quatro ramos 
basais. Cada um deles ramifica-se novamente duas. ou tres vezes consecuti- 
vas, de maneira que taz originar, na maioria dos casos, cinco ramos. Como 
essas divisoes se seguem rapidamente, concentra-se na regiao proximal do 
leque a zona das bifurcagoes. Para cima, as sucessoes de autozoecios sao 
em longo percurso retilmeas e biseriais, havendo apenas nas extremidades 
distais dos ramos novamente algumas bifurcagoes, ainda curtas no momento 
da colheita da colonia. A sub-colonia descrita forma um calice com as fa- 
ces frontais dos zoecios dirlgidas para fora e com as paredes basais para 
dentro desse calice. 

Os zoecios sao aproximadamente bicellarielloides em virtude da dilata- 
gao consideravel da sua regiao distal, onde apresentam largura duas vezes 
maior que proximalmente. Na ultima regiao nota-se uma constricgao, nao 
duas como em C. armata, sendo o soco do zoecio, proximalmente da 
constricgao aludida, constituido por parte maior, media e outra, menor, lateral. 
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O campo de aber+ura, a opesia, ocupa ca. de 3/4 da longura do zoeclo. No 
bordo distal dos zoecios ocorrem tres espinhos compridos, encurvados e ba- 
salmente articulados. Dois desses espinhos encontram-se no angulo externo, 
sendo a posigao do inferno um pouco debaixo do angulo correspondente. 

As avicularias, mediocremente volumosas, aparecem unicamente no lado 
externo do ramo respective, podendo, naturalmente, tornar-se lado externo, 
distalmente duma bifurcagao, aquela face que no trecho precedente e a 
interna (Fig. 2, 5). A propria base da avicularia e oonstituida por soco 
saliente, situado sempre proximalmente do campo de abertura. 

O pedunculo do oecio e fixado no angulo interno-distal do auto-zoecio, 
inclinando-se a bolsa incubadora para diante e para fora. Em comparagao 
com os oecios de C. zanzibariensis, sao grandes os de C, has- 
ting s a e , igualando ou mesmo superando a sua largura a do autozoecio. 
Distinguem-se, alem disso, dos oecios frontalmente em parte abertos de C . 
zanzibariensis pela sua parede anterior completa. Waters (1913, p. 
471) e Harmer (1926, p. 460) viram no ovario de C. dendrograpta 
(aqui, com Osburn 1940, p. 393-394, considerada Identica a C. armata) 
um unico ovocito; os ovarios deC. hastingsae, que ocorrem no tergo 

Fig. 2 —■ Base duma colonia de Caulibugula hastingsae com a ances- 
trula, o kenozoecio e os zoecios uniseriais originados dela, e as primeiras 
ramificapoes do ramo biserial. 

Fig. 3 — Autozoecios, oecio e avicularias de C. hastingsae. 
Fig. 4 —'Caulibugula hastingsae, primeiro zoecio (pseudo-ancestrula) 

com a sua origem no estolao e os zoecios que seguem a pseudo-ancestrula. 
Fig. 5 — Caulibugula hastingsae, face basal duma ramitica^ao. A e B, 

os zoecios inferior e superior, respectivamente, do ramo que da origem 
a ramificapao. E, o zoecio axilar (terminologia de Harmer 1923, p. 326). 
Dos zoecios C, G e D, F, iniciadores dos ramos direito e esquerdo, 
respectivamente, os infernos, I. e, G e F. sao llgados por processes co- 
nectivos. 

Fig. 6 — Disco primario de Caulibugula hastingsae (veja tambem 
Fig. 2) com fibras radiculares e o curto cilindro ereto, seguido pela 
ancestrula. 

Fig. 7 — Vista lateral da articulapao (c) de dois kenozoecios estoloniais de 
Caulibugula hastingsae. I, listra fortalecedora; m, musculos 
parietais do kenozoecio inferior; p, prolongamento proximal do kenozoecio 
superior. 

Fig. 8 — Estolao de Caulibugula hastingsae, com fibras radiculares e 
vesiculas decumbentes, aderentes ao substrato nos dois lados do estolao. 
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proximal do zoecio, conteem dois ovocitos. Os embrioes nao crescem du- 
rante a sua permanencia na bolsa incubadora. O numero dos tentaculos 
e 12. 

O material aqui em maos abrange tambem duas ancestrulas verdadeiras 
(Fig. 2), aderentes ao substrate por meio dum disco primario, saindo do 
ultimo 3-4 fibras radiculares. Do disco primario ergue-se urn cilindro curto, 
com que articula a porgao basal, tubuliforme, da ancestrula. Na especie 
Inominada da Queenslandia (Hastings 1932, f. 4 B no texto) existe tambem 
disco primario provido de fibras radiculares e curto tubo erecto; o tubo 
distalmente seguinte, porem, e urn kenozoecio, que nao faz parte da ances- 
trula, da qual e separado por urn septo. O campo de abertura da ances- 
trula de C. hastingsae, pequeno e quasi circular, e circumdado por 
6 espinhos. Brotam da ancestrula urn kenozoecio e urn autozoecio seguido 
por urn ou dois outros, sucessivos, quer dizer, uniserialmente dispostos. Esses 
primeiros autozoecios distalmente da ancestrula possuem em cada angulo 
distal dois espinhos simetricamente dispostos. Distalmente dos 2-3 autozoe- 
cios que seguem a ancestrula, torna-se biserial o ramo, mas, mesmo depois 
das primeiras ramificagoes, ainda ocorrem na zona proximal do leque 
trechos uniseriais, sem duvida, menos numerosos que em C. separata 
Harmer (1926, p. 464), onde se encontram ate na regiao distal da sub-co- 
Jonia. A configuragao turbinada, bicellarielloide, dos autozoecios perde de 
nitidez quanto mais progride o crescimento do ramo, embora nao se pare- 
gam com o tipo buguloide mesmo os ultimos, os mais distais autozoecios, 
cujo bordo distal sempre e duas vezes mais largo que o proximal. Sao 
dignos de nota os grosses cordoes de tecido mesenchimatico, que percor- 
rem os autozoecios em linha recta da placa de comunicagao proximal a 
distal. 

Dedico a nova especie a Dra. D. Anna B. Hastings, administradora da 
colegao de Bryozoa do Museu Britanico, a qual devo varias informagoes so- 
bre material tipico, indispensaveis para o meu trabalho. 

Baia de Santos, ilha das Palmas e ilha Porchat, no mar raso. 
A classificagao das especies do genero Caulibugula Verriil 1900 

nao e facil, por causa da diversidade dos varios zoecios da mesma colonia. 
As ancestrulas, pelo que se sabe, diferem sempre dos zoecios restantes, mos- 
trando, alem disso, os zoecios que seguem a ancestrula, muitas vezes, as- 
pect© ancestruloide. Os varios leques de zoecios ou sub-colonias, que com- 
poem o zoario, comegam com Individuos basais, as chamadas pseudo-an- 
cestrulas, em certas especies semelhantes aos zoecios restantes, em outras, 
bastante diferentes deles. Onde os leques sao formados por zoecios tur- 
binados, bicellarielloides, esse caracter nao se mantem, em muitas especies, 
uniformemente nttido em todas as sucessoes de zoecios, aproximando-se os 
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mais jovens, distais, ao tlpo buguloide. O estolao anelado ou liso, com on 
serm listras fortalecedoras dos kenozoecios, e com ou sem vesiculas armaze- 
nadoras, fornece, evidentemente, certos elementos Taxonomicamente apro- 
veitaveis, mas, ao que parece, nao tao numerosos como serlam necessarlos, 
para a separapao das especies. Uma vez conhecidos os pormenores do es- 
tolao de todas as especies, hao-de ser aproveitados na taxonomia do generO' 
mais do que atualmente e possivel. As ancestrulas de muitas especies ainda nao 
foram descritas, ignorando-se de C. californica e C. haddonii 
mesmo a pseudo-ancestrula, i. e, o primeiro autozoecio do tufo. As dimen- 
soes diferentes dos oecios podem, sem duvida, servir para a classlficapao,. 
nomeadamente se o Interessado dispuser de material heterogeneo; do con- 
trario, os termos comparatives duma chave, p. e., "oecios mais altos", "me- 
nos largos", seriam apenas de valor restrito e obrigariam a comparagao 
com as figuras da literatura. For isso e por causa da ausencia frequente 
dos oecios, estes nao foram muito utilizados na nossa chave, que visa unica- 
mente a finalidade pratica de possibilitar a determinapao sem pretensao al- 
guma dum sistema natural de Caulibugula. 

Ao organizar essa chave experimentei dificuldades insuperaveis em se- 
parar C. armata e C. dendrograpta (Waters 1913, p. 470)r 
especialmente depois de ter Osburn evidenciado (1940, p. 393) a superposi- 
gao da variabilidade dos espinhos nas duas especies. Em 1938 chamei (p. 
30) C. dendrograpta de "muito aliada" de C. armata, men- 
cionando que possue 3-4 espinhos nos zoecios adultos externos, segundo Har- 
mer (1926, p. 459), contra 2-3 em armata, e 10-12 na pseudo-ancestrula,. 
contra 6 em armata. Osburn (I. c.) notou em armata 0-4, geral- 
mente 2-3, espinhos nos autozoecios distais, e 5-M, usualmente 6-8, na 
pseudo-ancestrula. Relendo cuidadosamente o texto de Harmer (I. c.) en- 
contro, alem dos 3-4 espinhos distais externos dos autozoecios de C. den- 
drograpta do Indico, outro medio-distal e mais um interno. Teria, 
assim, sido possivel distinguir C. armata, sem espinho no bordo interno 
da opesia, de C. dendrograpta, mas, o material original da ultima 
especie possue apenas 3 espinhos externos e nao o quarto medio-distal, e o 
interno (Waters, I. c.). Conseguintemente, nao possibilita o numero dos es- 
pinhos discernir C. dendrograpta de C. armata. O prolongamento 
do zoecio axilar da ramificapao, aludido na diagnose precedente, parece em 
C. armata mais longo (Marcus 1938, t. 6 f. 15) que em C. dendro- 
grapta (Harmer 1926, t. 33 f. 2, zoecio E). Tal, porem, provem da posi- 
pao das ramificapoes escolhidas para as duas figuras, sendo a de armata 
situada na regiao proximal do leque, como se depreende da pseudo ancestrula 
presente na figura citada, eade dendrograpta, da parte distal do 
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tufo. O fa+o de diminulr o comprimento do prolongamento descrito nas bi- 
furcapoes mais distais deC. armata veriflquei agora no meu material. 

Resulta dessa discussao a impossibilidade de distlnguir C. dendro- 
grapta de C. armata e, de acordo com Osbunn (1940), considero 
a primeira urn sinonimo da segunda. 

Com Harmer, que organlzou uma chave para as 6 especies colhidas pela 
expedigao holandeza (1926, p. 458-459), aproveito-me para a separagao prin- 
cipal das especies espinhosas de estolao normal, nao anelado, da configura- 
gao da pseudo-ancestrula, ou bicellarielloide, ou buguloide. Existe porem,. 
indicagao de pseudo-ancest] ula buguloide em C. zanzibariensis 
Harmer 1926, p. 461). Ao que parece, nao se trata da dita especie, mas, 

essa questao nao foi ainda resolvida. Pelo contrario, foi antes complicada 
pelo material do Grande Recife de Barreira (Queenslandia), mencionado pela: 
Dra. Hastings (1932, p. 408-409). Ma colonia jovem respectiva o primeiro- 
zoecio do leque foi chamado de buguloide (Hastings 1939, p. 340), deno- 
minagao que nao resulta nitidamente da figura (Hastings 1932, f. 4 B no- 
texto, o zoecio Z. I.). 

Para separar a especie nova das restantes, nao teria sido indispensavel. 
a chave do genero inteiro. Teria sido suficiente Indicar os caracteres men- 
cionados na chave que separam C. hastingsae de C. zanziba- 
riensis da Bafa (Hastings 1939, p. 339, material do "Challenger") e do 
fndico, e acrescentar os seguintes: pseudo-ancestrula com 6 espinhos (has- 
tingsae ], 8 ou mais (zanzibariensis); espinhos externos dos au- 
tozoecios 0-2 (hastingsae), 2-6 (zanzibariensis): vestculas- 
do estolao decumbentes e aderentes ao substrate (hastingsae), livre- 
mente erguidas para cima (zanzibariensis). A organizagao da cha- 
ve seguinte, que certamente e artificial e possivelmente defeituosa, sumaria, 
em todo o caso, os conhecimentos atuais sobre o genero, cujas especies ha- 
bitam especialmente os mares quentes. 

1 Pedu nculo constifuido por kenozoecios alongados e aneis 
curtos   

— Pedu nculo constifuido por kenozoecios alongados, ocor- 
rendo aneis apenas em ramificagSes   

2 Zoecios distais do leque buguloides, com os campos de 
abertura dirigidos para dentro, formando essas areas de 
dois zoecios vizinhos um angulo recto; raramente um 
curto espinho recto externo-distal   caraibica (Levinsen- 

1909, p. 104). 
— Zoecios distais do leque bicellarielloides, com os campos 

de abertura dirigidos obliquamente para dentro e para 
cima, ou somente para cima; geralmente espinhos com- 
pridos e curvos   3 
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3 Parede basal dos zoecios com espsssura bifurcada   

— Parede basal dos zoecios lisa, sem espessura bifurcada 

4 Campo de abertura quasi circular| ocupando considera- 
velmente menos da metade da longura dos zoecios .... 

— Campo de abertura nitidamenfe mais comprido que largo, 
aproximadamente eltptico, ocupando a metade da longura 
do zoecio   

5 Os zoecios distais do leque sao desprovidos de espinhos, 
podendo apenas os angulos distais externo e interne ser 
ponteagudos   

— Os zoecios distais do leque sao espinhosos, possuindo 
pelo menos urn espinho comprido que se insere no angulo 
interno-distal ou no externo-distal, com ou sem articula- 
^ao na base   

6 Campo de abertura dirigido para dentrc (medialmente) 

— Campo de abertura dirigido par.a diante (frontalmente) 

7 Angulo interno-distal ponteagudo, encurvado sobre o 
campo de abertura   

— Angulo interno-distal arredondado, sem prolongamento 
■encurvado   

8 Avicularias presentes     

— Avicularias ausentes   

9 Primeiro zoecio dum leque (pseudo-ancestrula) bicellariel- 
loide, turbinado, com campo de abertura muito menor 
que a parede frontal e provide de espinhos compridos 

— Primeiro zoecio dum leque buguloide, nao turbinado, com 
campo de abertura que ocupa quasi toda a parede fron- 
tal e que carece de espinhos   

HO O campo de abertura dos zoecios distais ocupa menos 
da metade do comprimento do lado frontal e dirige-se 
tanto para cima quanto para diante   

— O campo de abertura dos zoecios distais ocupa m.ais da 
metade do comprimento do lado frontal e dirige-se mais 
frontal que distalmente   

a n n u I a t a (Maplestone 
1879, p. 19). 
4 

tuberosa Hastings (1939, 
p. 340). 

exilis (P. H. MacGillivray 
1890, p. 106). 

6 

9 

h a d d o n i (Kirkpatrick 
1890, p. 613). 
7 

8 

mortenseni (Marcus 
1925b, p. 37). 

I e vi n s e n i Osburn ( 1940, 
p. 394). 
inermis Harmer (1926, p. 
467). 

10 

16 
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1 I Primeiro zo6cio dum leque largamenfe turbinado, ni+i- 
damente mais cur+o que os zoecios distais   glabra (Hincks 1883a, p. 

196). 
— Primeiro zoecio dum leque tubuladamente turbinado, muito 

mais comprido que os zoecios distais   ciliata (Robertson 1905, 
p. 279). 

!12 As avicularlas encontram-se nos zoecios interiores dum 
leque perto da base do campo de abertura, subindo nos 
zoecios seguintes, ate chegarem nos distais a ocupar o 
angulo externo-distal   armata Verrill (1900, p. 

593) ( = C. dendro- 
grapta Waters 1913, p. 
470). 

— As avicularias encontram-se em todos os zoecios perto da 
base do campo de abertura   13 

13 Zoecios quasi sem estreitamento proxima^ de configura- 
gao de rectangulos alongados, tipicamente buguloides . californica (Robertson 

1905, p. 281). 
— Zoecios nitidamente estreitados proxjmalmente e, assim, 

infundibuliformes ou lembrando cornucopias mais bicella- 
rielloides que buguloides   14 

14 Primeiro zoecio dum leque muito mais curto que os zoe- 
cios distais   o.cc i d e n t a I i s (Robert- 

son 1905, p. 280). 
— Primeiro zoecio dum leque de comprimento nao inferior 

aos zoecios distais   IS 

15 Nos zoecios distais, que sao encostados um ao outro, 
dirigem-se os campos de abertura para fora (externa- 
mente); no primeiro zoecio dum leque prolonga-se o 
campo de abertura numa fenda estreita para baixo; oecios 
pequenos, nao ocupando toda a extensao do bordo dis- 
ta^ ecto-oecio incomplete, lembrando, assim, o oecio um 
barrete   zanzibariensis (Wa- 

ters 1913, p. 469). 
— Os zoecios sao juxtapostos, nao encostados, dirigindo-se 

os campos de abertura para diante (frontalmente); no 
primeiro zoecio dum leque vai uma listra calcarea do 
bordo proximal do campo de abertura para baixo: oecios 
completes, largos, ocupando toda a extensao do bordo 
distal   hastingsae, spec. nov. 

16 Colon ias em parte uniseriais nos ramos distais; parede 
basal dos zoecios em grande parte membranosa; avicula- 
rias situadas interna e proximalmente num dos zoecios 
duma bifurcagao   separata Harmer (1926, 

p. 464). 
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—- Colonias nos ramos distais biseriais; parede basal dos zo- 
ecios completarrvente calcificada, nao tenestrada: avicula- 
rias nao restritas as blfurca^oes   17 

17 Zoecios distais do leque provides, no maximo, dum es- 
pinho no angulo externo e de outro no Interne   18 

— Zoecios distais do leque com 2-3 espinhos externos e um 
interno   californica (Robertson 

1905, p. 281 ). 

18 O angulo interno distal prolongado nitidamente para 
diante (frontalmente) e encurvado sobre o campo de 
abertura   levinseni Osburn (1940. 

p. 394). 

— O angulo interno distal apenas com ligeiro prolongamento 
frontal, nao encurvado sobre o campo de abertura   19 

19 Geralmsnte os zoecios distais sem espinhos (vei,a 7); ha- 
vendo tais, ocorre um no angulo distal externo ou, mais 
raramente ainda, um no angulo interno   mortenseni (Marcus 

1925b, p. 37). 

— Os zoecios distais possuem no angulo externo um muito 
curto espinho encurvado e no interno, outro muito longo, 
filiforme   caliculata (Levinsert 

1909, p. 101). 

Hippothoa distans P. H. MacG. (Fig. 9, p. 19). 

Hippothoa distans P. H. MacGillivray 1868, p. 130. 
Hippothoa flagellum Hincks 1880, p. 293 t. 44 f. 5-7. 
Hippothoa distans Hincks 1881a, p. 14. 
Hippothoa distans Hincks 1883, p. 450. 
Hippothoa flagellum Busk 1884, p. 4 t. 33 f. 7. 
Hippothoa distans Lomas 1886, p. 176. 
Hippothoa flagellum Waters 1887a, p. 63. 
Hippothoa distans P. H. MacGillivray 1889, p. 321 t. 187 f. 10-13. 
Hippothoa flagellum Hamilton 1898, p. 196. 
Hippothoa flagellum Jullien & Calvet 1903, p. 87. 
Hippothoa distans Waters 1904, p. 54 t. 3 f. 8a-8g. 
Hippothoa distans Maplestone 1905, p. 386. 
Hippothoa distans Waters 1905, p. 238. 
Hippothoa flagellum Calvet I907i p. 423. 
Hippothoa flagellum Nordgaard 1907, p. 13. 
Hippothoa flagellum Norman 1909, p. 299. 
Hippothoa distans Nichols 1911, p. 22. 
Hippothoa distans Waters 1913, p. 501. 
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Hippotho.a dis+ans Osburn 1914, p. 198. 
Hippofhoa distans Waters 1918a, p. 20. 
Hippothoa distans Canu & Bassler 1927, p. 13 t. I f. 3. 
Hippofhoa flagellum Canu & Bassler 1929, p. 247 t. 22 f. 7. 
Hippothoa flagellum Calvet 1931, p. 77. 
Hippothoa flagellum Prenant 1931, p. i. 
Hippothoa distans Hastings I932| p. 426. 
Hippothoa flagellum Sakakura 1935, p. 18. 
Hippothoa flagellum Sakakura 1935a, p. 110. 
Hippothoa distans Marcus 1937a, p. 212. 
Hippofhoa distans Osburn 1940, p. 408. 

As colonias muito delicadas formam redes irregulares sobre varies subs- 
trates solidos. Os zoecios ovoides, distalmente um pouco elevados e basal- 
mente atenuados, sao aproximadamente vftreos e, geralmente, Uses; segundo 
P. H. MacSillivray, podem tambem ser longitudinalmente estriados ou pro- 
vides duma quilha mediana, re-encontrada per Canu & Bassler (1927); segundo 
HIncks, ocorrem tambem fracas costelas transversals. Os tubes estreites 
que ligam os varies indlvfduos duma colonia sao formados pelos proprios 
zoecios, de maneira que nao se trata neles de quaisquer estoloes. O com- 
primento desses tubes ultrapassa, geralmente, bastante o das porgoes dilata- 
das dos zoecios, variando, porem, grandemente a longura dos tubos de ligagao. 
O oriffcio zoecial apresenta, nos zoecios ordinarios, nitido seio proximal, au- 
sente nos zoecios portadores de oecios. A margem espessada do oriffcio 
dos autozoecios Indica a presenga dum peristoma mediocremente elevado. 
Os oecios sao pequenos e globosos, de superffcie lisa ou distalmente pro- 
vida duma saliencia em forma de giba arredondada ou de cone obtuso. Os 
zoecios femininos, cujo oriffcio se parece com semicfrculo, sao os portadores 
dos oecios, Ignorando-se, por emquanto, se existem machos de configura- 
gao especial. As femeas podem ser menores que os autozoecios ou quasi 
iguala-los em volume. A origem dos zoecios femininos por meio de tube 
curto na parte dilatada dum zoecio comum e tfpica. 

llha de Sao Sebastiao, ca. de 100 km do norte de Santos; material seco 
em conchas langadas a praia. 

A especie foi, as vezes, como tive ha pouco oportunidade de lembrar 
(Marcus 1939, p. 136), confundida com Hippothoa divaricate 
Lmx., ate agora nao verificada na regiao de Santos, mas, verosimilmente, 
tambem aqui ocorrente. As medidas deH. divaricata sao duas vezes 
maiores que asde H. distans, cujos zoecios, alem disso, distam um do 
outro, como o nome acertadamente o indica, muito mais. No material pre- 
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sente de H. distans faltam os apendices laterals dos zoeclos, descrltos; 
por Waters (1904, I, c.), cuja funpao se ignora. Esses apendices, basal- 
mente constritos e ligados ao zoecio por articulagao move!, foram re-encon- 
tiados por Osburn (1914, p. 198; 1940, p. 408). 

A lista dos sinonlmos aqui compllada, longe de sen completa, visa, 
apenas justificar as indicagoes seguintes relatives a distribuigao geografica 
da especie, a qual nao e, como se le tanto em trabalhos do seculo passado- 
quanto em atuais, cosmopolita, mas, falta na regiao arctica, bem explorada, 
nem foi assinalada da costa occidental do Atlantico. Na zona antarctica, 
conhece-se somente do sector occidental, e, do Pacfflco oriental, existe, ate 
agora, apenas uma localidade de procedencia da especie, cuja pequenez, 
certamente, dificulta o descobrimento. 

Waters (1887a; 1904, I. c.) Identificou Terebripora ramosa 
d'Orb. a especie atual. As Terebriporidae, porem, perfuiam o substrato cal-- 
careo, ao passo que as Hippothoidae sao apenas erosivas, como, alias, nu- 
merosas especies dos Briozoarios incrustadores. Tal diferenga fundamental 
nao teria escapado a atengao dum paleontologo profissional, como era Alcide 
d'Orbigny; Canu & Bassier, igualmente paleontologos, nao hesitaram em des- 
crever (1923, p. 15-16) do Mioceno, Plioceno e Pleistocene novas especies. 
das Terebriporidae, fam'flia cuja idade comega a contar-se desde o Juras- 
sico. Tenho certeza de que Terebriporidae e Hippothoidae sao farmlias abso- 
lutamente diferentes, pertencentes a sub-ordens diversas dos Eurystomata,. 
a saber, aos Ctenostomata e Cheilostomata, respectivamento. Mesmo que,. 
talvez, possam os buracos das Terebriporidae em conchas ro'adas e, asslm, 
polidas ser confundidos com vestfgios deixados por colonies das Hippothoi- 
dae, tal nunca se dara com os remanescentes dos zoarios das Terebripo- 
ridae encontrados dentro da concha (Marcus 1938 b, p. 285 f. 3 B). 

Canu & Bassier (1929, I. c.) percebem a prioridade do nome distans 
P. H. MacG. (1868), usando, porem, o segundo, i. e, fl age Mum Man- 
zoni (1870). Motivam tal procedimento com a falta de Ilustragao acompa- 
nhadora da primeira descrigao. Mas, visto que essa diagnose permitte sem 
delongas reconhecer H. distans e nao existe regra que invalide o nome. 
oublicado sem figure, continue, com a Dra. A. B. Hasfings (1932, I. c.), a 
aplicar o primeiro nome. 

Distribuigao geografica: Florida; Porto Rico; Cabo Hoorn; Atlantico bo- 
real, das ilhas de Shetland ate os Agores e o mar Mediterraneo; Ma- 
deira; ilhas do Cabo Verde; Sta. Helena; Suiafrica (Waters 1918, p. 3)r 
Indico occidental (costa da Africa ingleza), central (Ceylao), meridional 
(Ilhas de Heard) e oriental (Singapore, Philippinas); Australia, costas me- 
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ridional e oriental; Nova Zelandia; Japao; Pactfico occidental (ilha de Lord 
Howe), central (ilhas de Sandwich) e oriental (Ilhas da Queen Charlotte); 
Antarctis occidental, mar da Belgica. Do mar raso ate 717 m de pro- 
fundidade. 

D. Ec+oproc+a, Ctenos+oma+a 

IV. Alcyonidium polypylum, spec, nov. (Fig. 27-30, 35-37) 

As colonias viventes teem cor de tijolo, que perdem em alcool, tratan- 
do-se na substancia corante provavelmente dum carotinoide. Incrustagoes. 
epizoarios ou epifitas faltam, sendo a superffcie da colonia glabra e lisa. A 
superffcie dos zoecios, cuja extensao varia de 190 a 300 p., tern configuragao- 
irregularmente polygonal, sem saliencia orificial (Fig. 28). Os zoecios formam 
crostas espessas, multi-estratificadas, das quais ramos, ate 3-4 cm compri- 
dos e I cm grossos, podem erguer-se (Fig. 27). Tais ramos sao constituidos 
por massa compacta de cistfdios, cujas paredes grossas sao caracteristicas 
para a especie, embora nao faltem em outras (veja A. verrilli Osb.t, 
p. 67). Como se ve no corte transversal (Fig. 29), o ramo contem 14-18 
camadas irregulares. A tabella na pagina 68 indica as medidas respecti- 
vas. A camada externa abrange os polipfdios em fungao, sendo o numero 
dos tentaculos 14-15. A camada superficial seguem para dentro outras, de 
cor negrejante, estendendo-se tal cor ate a 5.a-7.a camada interna. A 
dita cor deve-se aos numerosos "corpos brunos", quer dizer, polipfdios de- 
generados, que enchem os cistfdios das respectivas camadas. Quatorze e 
mais "corpos brunos". pude contar em varios casos dentro de urn unico cis- 
tfdio. Da 7.a camada para dentro, ou de mais periferica ainda, diminue o- 
numero de "corpos brunos", encontrando-se somente urn ou outro em alguns 
cistfdios. 

A Figura 30 mostra o desenvolvimento Intense do tecido mesenchima- 
tico, chamado de tecido funicular, na regiao central da colonia. Os cordoes 
frouxos do tecido funicular atravessam os septulos (placas uniporosas de co- 
municagao interzoecial), existentes em todas as paredes dos cistfdios. O te- 
cido mesenchimatico circumda os "corpos brunos". Como se sabe, reabsor- 
vem as celulas do dito tecido o material ainda aproveitavel dos polipfdios 
degenerados. Das escorias nao mais assimilaveis somente pouco e eliminado 
por processes de excregao, permanecendo a maior parte acumulada na 
regiao central, inativa da colonia. No decorrer de varios anos a elimina- 
gao por excregao torna-se mais notavel e, assim, sao as partes centrals da 
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■colonla, represen+antes das primelras geragoes de individuos, quasi isentas 
de corpos brunos. 

A capacidade regeneradora do tecido parietal e extraordinariamente 
grande em A. polypylum. Mais de 14 vezes brota novo polpidio em 
substituigao do degenerado, ate se tornar mecanicamente Impossivel gema- 
gao ulterior, por se achar o cistidio respetivo repleto pelos corpos brunos 
das degeneragbes havidas. Os dados morphologicos permitem avaliar a 
idade da colonia. 

No substrate aqui presente a colonia cresce por brotamento horizontal 
e frontal, sobrepondo-se nova camada periferica a subjacente, mais central. 
Sao os polipidios, evidentemente, de vida muito curta, vistc se succederem 
mais de 14 dentro do mesmo cistidio. Em Cheilostomata Anasca dura a 
degeneragao do polipidio e a regeneragao completa do seguinte 11-21 dias 
(Harmer 1892, p. 147, 150). As experiencias respetivas, realizadas nas tem- 
peraturas da primavera de Napoles, inferiores as de Santos, apenas dao vaga 
Ideia aproximativa, nomeadamente por se tratar de degeneragoes provoca- 
das por solugoes de corantes vitais, sem duvida, nao indiferentes, mas, de 
certo modo prejudiciais as fungoes dos Bryozoa. Supondo duragao de so- 
mente 3 dias para a formagao do botao regenerador e de 5 dias para a 
vida individual do polipidio em plena atividade, prazos, certamente, mais 
curtos que os reais, chego com 14 polipidios successivos e com 15 camadas 
de geragbes consecutivas a admitir idade colonial de 4 anos 7 meses. 

Talvez se compensem nessa avaliagao dois fatores incertos: I) o numero 
dos corpos brunos nas camadas centrals nao e possivel contar nas colonias 
velhas, por causa da reabsorpgao dos polipidios degenerados nas partes in- 
ternes de tais colonias. Se o brotamento e, assim, a superposigao de nova 
camada a precedente, progredir nas camadas jovens da colonia mais rapi- 
damente que nas velhas, a duragao da vida da colonia deveria ser menor 
do que a que o calculo indica. 2) O prazo de 5 dias da vida individual c- 
o de 3 dias para a substituigao do polypidio Incapaz de alimentar-se pelo 
novo botao sao quasi exageradamente curtos. Serviu como base dos 5 dia^ 
0 prazo minimo da actividade dos polipidios de Lophopus crystal- 
1 i n u s (Pall.), especie da agua doce, mantida precariamente no aquario 
(Marcus 1934, p. 534), O prazo de regeneragao em 3 dias nao enconlra 
justificagao nas experiencias aludidas de Harmer. Nestas observagoes co 
megou o jovem botao regenerador a eparecer 5 dias depois do inicio da 
degeneragao. O minimo escolhido para o meu calculo apenas poderia se- 
motivado pelos dados relatives ao prazo necessario para a formagao de urn 
botao durante a gemagao normal da colonia crescente de Electra pi- 
losa (L.) (Marcus 1926, p. 34). Ponderando os elementos eventualmente 
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condiclonadores de acceleragao e retardagao, respetivamente, da formapao 
das varias camadas de uma colonia velha, como a da Fig. 27, creio acercar- 
se a computagao de 4 anos e meio tanto a realidade, quan+o e possivel em 
ial avaliagao. 

O orgao intertentacular de Alcyonidium polypylum (Fig. 
35-37) e oonsideravelmente maior que ode A. albidum e A. duplex 
(Prouho 1892, p. 576 t. 23 f. 2; p. 588 t. 26 f. 42) ou o de A . eel I a 
rioides (Calvet 1900, p. 193 e seg. t. 7 f. 10, II). Ultrapassa, tambem, 
quando comparado com o comprimento dos tentaculos, a longura do orgao 
intertentacular de Electra pilosa (Marcus 1926, f. 35), desenhado 
grande demais por Calvet (1900, t. 6 f. 7). Ate agora conhego orgao inter- 
tentacular mais comprido e largo que ode A. polypylum unicamente 
em Thalamoporella evelinae (p. 30). Em A. polypylum 
atinge o orgao Intertentacular plenamente a metade do comprimento dos 
tentaculos. Distingue-se dos orgaos descritos por Prouho e Calvet pela asimetria 
do bordo superior, mais alto no lado externo que no Interno, ocorrendo em A. 
albidum (Prouho 1892, t. 23 f. 2), A. duplex (ibid., t. 27 f. 47) 
e E. pilosa (Calvet 1900, t. 6 f. 10) o contrario. Nas figuras citadas 
de A. albidum e E. pilosa foio orificfcio superior (externo) de- 
senhado, na fase do polipidio invaginado, fora da coroa dos tentaculos; em 
A. polypylum esta situado dentro dela. 

O epitelio externo (Fig. 36, 37, e) do orgao Intertentacular da es- 
pecie presente e chato e pobre em celulas; cobre o orgao tanto na face ad- 
jacente a bainha tentacular quanto na interna. O epitelio ciliado (i), que 
reveste o lumen do orgao, e de aspecto diverse nos varios trechos. No in- 
fundibulo obliquo da regiao proxima ao oriftcio externo (superior) sao as 
celulas cilfndricas com nucleos urn tanto alongados e basalmente situados; os 
cilios sao fortes e os graozinhos basais da sua Implantagao, nftidos. Separado 
por alta dobra anelar mostra-se o trecho seguinte, o medio, provide de 
epitelio cubico com cilios compridos e finos. Como sao muito numerosos, 
tornam-se densamente dispostos. No trecho medio do orgao Intertentacular 
encontra-se tampa formada por secregao. No tubo proximal do orgao as 
■celulas sao urn pouco mais altas; os cflios, pouco numerosos, curtos e fortes. 
Lembram, assim, o tipo de cilios ocorrente no peritoneo e, como se ve pela 
Fig. 36, passa o epitelio do tubo proximal do orgao intertentacular na es- 
planchnopleura. Funil proximal ou celomatico serve para recolher o ovo (Fig. 
36, o), cuja plasticidade possibilita que se torne roligo e, assim, atravesse o 
tubo proximal estreito do orgao intertentacular. 

O corte transversal do orgao (Fig. 37, t) mostra os dois tentaculos vi- 
zinhos participando nos epitelios externo (pavimentoso) e Interno (ciliado) do 
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proprio orgao. Concrescendo o epltelio tentacular periferica e central- 
mente (orlentagao pelo coroa tentacular), origina-se no lugar do interstfclo 
intertentacular um tubo, delimltado consequentemente por dols estratos epi- 
teliais. Tal fol descrito corretamente por Prouho (1892, I. c.), ao passo que 
Calvet (1900, p. 194 t. 6 f. 8, 10) indica somente uma camada no contorno 
perlferico, o que nao esta certo. 

Seja mencionado alnda o tubo formado por uma unlca camada epltelial 
em Alcyonidium polyoum (Hass.), chamado por Silbermann (1906) 
de A. my till Dal. Do texto (I. c., p. 306, 310) e da figura (t. 20 f. 36) 
nao e posslvel formar conceito seguro se a( se trata do vestfgio de um orgao 
intertentacular. 

O corte mediano do orgao intertentacular de A.polypylum (Fig. 
36) permite completar a descrigao, ha pouco publicada (Marcus 1939, p. 180- 
181 t. 14 f. 31), sobre a estriagao no protoplasma das celulas epiteliais da 
faringe. Em A. p o I yp y I u m encontrei verdadeiras fibrilas longitudinals 
estriadas transversalmente (Fig. 36, h), e nao apenas, como ate agora, zonas 
citoplasmaticas estriadas. Verifica-se, assim, plenamente a observagao de 
Henneguy (1909, p. I 34 e seg.), que descobriu tal ocorrencia de celulas myo- 
epiteliais nos Bryozoa. 

Referindo-me a enumeragao das especies de Alcyonidium, recen- 
temente reunida (Marcus 1939, p. 165-166), posso distlnguir as especies se- 
guintes da atual pelo numero maior dos tentaculos: A. antarcticum 
Wat., A. flabelliforme Kirkp., A. flustroides Bsk., A. va- 
r i e g a t u m Prouho. Pelo cone orificial saliente diferem de A . p o I y - 
p y I u m as especies: A . a I b I d u m Aid., A. cellarioides Calv., 
A. columbianum O' Don., A. disciforme Smitt, A. effu- 
s u m Norm, e A. mamillatum Aid. 

A. chondroides O' Don. & Wattev. tern zoarios bilaminadost 
A. disjunctum Hcks. cresce uniserialmente; em A. duplex Prouho 
teem os zoecios comprimento, i. e, distancia entre as paredes proximal e 
distal, de 880 |x; A. excavatum Hcks. cresce em forma de clava, em 
que os zoecios sao unilateralmente dispostos; A. gelatinosum (L.) 
(Fig. 32) tern colonias cilmdricas, em cujo centro os restos finos das paredes 
cystidiais formam grandes malhas, repletas por Ifquido (Fig. 31). Os zoecios 
superficiais de A. hauffi Marc. (Fig. 33) teem grande profundidade, 
quer dizer, distancia entre as paredes frontal e basal, atingindo esta ate 
850-1000 (x, e, assim, estendem-se quasi ate o centro da colonia. Apendi- 
ces cuticulares dos cystfdios em forma de papilas, pelos ou espinhos ocor- 
rem em A. hirsutum (Flem.), A. papillatum O' Don. e A. 
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parasiticum (Flem.). A. pedunculatum Roberts, tern colonias 
piriformes e pedunculadas. A. polyoum Hass. nao forma botoes fron- 
tais,; e, alem disso, sao os zoecios provides de cones orificiais (Fig. 34), au- 
sentes, as vezes, em zoecios jovens. O comprimento dos zoecios varia 
entre 400 e 700 p.. A. rhomboidale O' Don. tern colonias folifor- 
mes; A. topsenti Roehr. cresce tambem com zoarios erectos, sendo 
aspera a superffcie. Em A. vermiculare Okada sao as colonias ver- 
miformes. 

A. verrilli Osb. concorda com A. polypylum em urn carac- 
ter de grande importancia, a saber, a grossura das paredes dos cystidios 
(Osburn 1912, p. 265: "thickness of superficial septa"). As indicagoes sobre 
a cor, o numero dos tentaculos (16 em A. verrilli) e a superffcie 
glabra e lisa (ibid., p. 252) aproximam tambem A. verrilli a especie 
atual. O crescimento das colonias e diverso nas duas especies. Os zoecios 
de A. verrilli foram descritos como maiores que os de A. gelati- 
nes urn (L), e, assim, seriam tambem maiores que os de A. polypy- 
lum. Mas, os mencionados caracteres divergentes nao sao de primeira 
importancia, em virtude de nao ser consideravel a diferenga das dimensoes 
zoeciais e de variar, nao raras vezes, nas especies do genero A Icy on I- 
d i u m o crescimento colonial, tao significative que parega. Considero, 
porem, como proibitivos de uma reuniao do material presente com A . 
verrilli os dois caracteres seguintes: I) A. verrilli tern oriffcio 
saliente em forma de cone obtuso, em oposigao a A. polypylum, cujo 
oriffcio nao se salienta do nivel da parede frontal. 2) O centre dos ramos 
da colonia de A. verrilli exhibe malhas, cujas dimensoes sao maiores 
que os cistfdios perifericos, provavelmente. em consequencia de dissolugao 
parcial das paredes dos cistfdios. Tal processo efectua-se, em escala maior 
ainda, em A. gelatinosum (L.) (Fig. 31), representando A. verrilli 
tipo intermediario entre A. gelatinosum e A. polypylum. Na no- 
va especie conservam-se os cistfdios centrals com as paredes Intactas. Cer- 
tamente, entre todas as especies do genero Alcyonidium, e A. ver- 
rilli a mais aproximada a atual, mas, a uniao das duas e impossibilitada 
pelas diferengas relatives aos oriffcios e as camadas internas da colonia. 
Os dados disponfveis de A. verrilli nao sao suficientes para incluir a 
especie na tabela seguinte, em que A. polypylum foi confrontado 
com tres especies semelhantes, das quais duas ocorrem tambem no literal 
paulista. 
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TABELA DE ALGUMAS ESPECIES DO GENERO ALCYONIDIUM LMX. 

Nome 
polypylum, 

sp. n. 
polyoum 
(Hass.) hautfi Marc. gelatinosum (L.) 

Procedencia do ma- 
terial examinado 

Peruhybe, ao 
Sul de Santos 

Dinamarca; 
baia de Kiel; 

St. Helena; 
Santos 

Santos Dinamarca; baia de 
Kiel 

Dimensao da superf- 
cie dos zoerios exter- 
nor 

Profundidade dos zo- 
ecios externos 

190-300 p. 

300-400 (i 

Santos: 350- 
500 p. 

em geral: 400- 
700 p, 

200-300 fx 

250-400 p. 

800-1000 |x 

200-300 ix 

400-500 H 

Dimensoes dos zo- 
ecios infernos 

190-400 p. raramente 
presentes, nes- 
tes casos ma- 
Ihas grandss 

1200 X 1000 M-i 
malhas muito 

g ra n d es 

Grossura das paredes 
zoeclais 

40 ii 10 |4 15-25 |X 15-20 fx 

Numero dos tenta- 
culos 

14-15 12-20 
Santos: 16 

15-17 15-17 

Comprimento dos 
tentaculos 

1 70 (X 350 H 300-330 tx 380 (x 

Cone orificial ausente presente ausente presente; em zoecios 
jovens quasi ausente 

Forma dos botoes 
trontais 

arredondada- 
triangular 

nao ha botoes 
trontais 

quadrangu- 
lar-polygonal 

arredondada 

Grossura das partes 
erectas do zoario 

10 mm nao ha partes 
erectas 

3-4 mm 3 mm ate grossura 
consideravel; podem 

ser lobadas 

O nome da especie "de mui+as portas" refere-se ao grande numero de 
placas de comunicagao interzoeclal (Fig. 30, 35 c), que permitem ao teci- 
do funicular manter a ligagao entre a periferia e o centre da colonia. 

Foram vistos por mim: do literal paulista I) uma grande colonia de 
Peruhybe, 82 km. ao Sul de Santos, colecionada no mar raso pelo Snr. Joao 
de Paiva Carvalho, crescida sobre a concha vazia de urn Murex. 2) duas 
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grandes colonies de l+anhaen, 53 km. ao Sul de Santos, tambem sobre con- 
chas vazlas de Murex, colecionadas pelo estudante Snr. Luiz Carlos Jun- 
queira; sendo uma a da Fig. 27. 3) um fragmento, sem substrato, da Praia 
Grande, perto de Santos, coligido pelo Snr. Ivan Hauff. Alem disso trouxe 
o meu amigo Dr. Sawaya uma colonia completa de Cayoba, no literal do 
Estado do Parana. 

V. Notas morfologicas sobre Sundanella sibogae 
(Harm.) — (Est. IX — Fig. 38-43) 

Pequeno material colhido pela expedipao neerlandeza da "SIboga" nas 
aguas malaias constitue a base da diagnose original de Victorella 
sibogae Harmer (1915, p. 45). Pela segunda vez a especie foi verifi- 
cada, tambem em quantidade escassa, no literal paulista e no Rio de Janeiro 
(Marcus 1937, p. 129). Osburn (1940, p. 336) assinalou a especie de Porto 
Rico, em 24 m. de profundidade. Do material original foi uma lamina re- 
examinada por Braem (1939). O mestre anciao chegou ao resultado de di- 
ferir Victorella sibogae tanto da especie tfpica do genero Victo- 
rella, a saber, V. p avid a Kent (1870, p. 34, 36), que seria recomendavel 
considera-ia como tipo de novo genero, e este, como representante de nova 
farmlia. A diticuldade de incluir a especie descoberta por Harmer provi- 
da de numerosissimos tentaculos, em Victorella, cujas especies restan- 
tes possuem todas o mmimo de tentaculos verificado em todos os Bryozoa, 
a saber, 8, ja foi aludida pelo proprio Harmer (I. c.) e por Annandale, que 
considerou Incerta a posigao generica de V. sibogae (1916, p. 32). 

Meu amigo, Dr. Paulo Sawaya, colheu em outubro de 1940 material 
abundante de Sundanella sibogae (Harm.) em Antonina, Estado 
do Parana, localidade de salinidade inferior a do mar aberto. Essas colonias 
possibilitaram examinar novamente alguns pontos sistematicamente importan- 
tes da morfologia da especie. 

Para completar as figuras publicadas a respeito do crescimento de 
Sundanella sibogae (Harmer 1915, t. 3 f. 12, 13; Marcus 1937, t. 
25 f. 68), foi desenhada a Fig. 38, que mostra ricamente desenvolvidos os 
botoes laterals, originando-se, frequentemente, dois novos indivfduos num lado 
do zoecio procreador. Destarte crescem intensamente os zoarios velhos, no- 
meadamente as regioes centrals dos tufos, predominando em colonias jovens 
e nas pontas de gemapao das velhas o brotamento terminal, que lembra o 
tipo do crescimento de Victorella pavida forma m u I I e r i (Krpl.). 
bem ilustrado por Ulrich (1925, p. 569 f. 4). Os cistidios, que aderem ba- 
salmente a outros indivfduos, a algas ou a varies substratos, possuem peque- 
nas papilas cuticulares de adesao (Fig. 40, h). Em cistidios, cujos polipfdios 
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se encon+ram na fase de degeneraijao ou regeneragao, acha-se, como som- 
pre no dito pertodo, o onficio fechado. Assume entao a regiao orificial as- 
pecto coniforme, como fol observado, em circumstancias iguais, no material 
original da especie presente (Harmer 1915, p. 46) eem Alcyonidium 
ma mil I alum Aid. (Marcus 1937, p. 127). Durante o funcionamento ati- 
vo do polipfdio, e quadrangular o orificio de Sundanella sibogae. 
O cislfdio da regiao orificial e provide de quatro listras pectinosas da cuti- 
cula (Fig. 40-42, a), descritas primeiramente por Braem (1939, p. 272: 
"Kammleisten"); no material presente sao visfveis especialmente em material 
incluido em balsamo. O sulco oral do trecho oral da faringe, observado 
por Braem (I. c., p. 274), ocorre igualmente no material aqui em maos. Nao 
constitue, porem, elemento sistematico aproveitavel, porque ja se conhece 
dos Ctenostomata Pherusa tubulosa e Flustrella hispida 
(Prouho 1892, p. 564; Atkins 1932a, p. 415 e seg., tracto rejeitador) e agora 
fo! observado por mim em Watersipora cucullata (Cheilostomata 
Ascophora). Braem (I. c., p. 278) nao encontrou, nos poucos Indivfduos que 
pode examinar, corpos brunos tipicos, dos quais Harmer (1915, p. 47) viu 1-2 
no cistfdio velho; nos especimes paranaenses, como tambem nos anteriormente 
descritos (Marcus 1937, p. 129), acumulam-se ate quatro corpos brunos num 
unico zoecio (Fig. 41, c), nao havendo, portanto, eliminagao deles por parte 
do polipfdio regenerado. 

Confirma-se o numero alto dos tentaculos. Braem (1939, p. 273) con- 
tou 32-34; os especimes de Antonina teem 31. Tal variagao nao e estra- 
nha, representando tambem 31 tentaculos numero superior ao verificado nos 
Gymnolaemata restantes. O corte transversal do tentaculo de Sunda- 
nella sibogae (Fig. 39) revela estrutura singular. Os vacuolos das ce- 
lulas externas, presentes em varios Gymnolaemata (Farrella repens, 
Marcus 1934, f. 30) e Phylactolaemata (Lophopus crystallinus, 
Id. Ibid., f. 26; Pectinatella magnifica, Brooks 1930, p. 483, f. 
4; Lophopodella carter!, Rogick 1937a, f. 34) faltam em Sun- 
danella sibogae. A membrana sustentadora (Fig. 39, s) e fraca, 
como oeem Farrella repens. Os musculos longitudinals nas espe- 
cies ate agora pesquisadas a respeitc, sempre presentes nos lados Interno 
e externo, faltam em Sundanella sibogae no lado externo, sendo, 
porem, os musculos longitudinals tentaculares ("Reitermuskeln", Marcus 1934, 
p. 550) do lado interno compensatoriamente muito fortes (Fig. 39, e). Mais 
fortes que os exteriores sao tambem em Flustrella hispida (Graup- 
ner 1930, f. 19; Atkins 1932, f. 7 B-D), mas, em todo o caso, nao faltam os 
externos na especie aludida. Os ligamentos longitudinals dos tentaculos 
(Fig. 39, f), muito verosimilmente musculares (Marcus 1934, p. 552), nao 
ocupam, em Sundanella sibogae, os dois lados do tentaculo, como 
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em outras especies, e, slm, os angulos latero-externos, podendo, destarte, 
funclonar como antagonistas dos musculos longitudlnais Infernos. 

Braem (1939, p. 270) faz questao de mosfrar a falfa de musculos parie- 
to-vaginais superiores (chamados por ele de anteriores), i. e, os musculos 
dilatadores do vestfbulo que se inserem na duplicatura. A ausencia desses 
musculos nao posso confirmar. Exlsfem em Sundanella sibogae, 
como nos Ctenostomafa restantes, dois grupos sobrepostos de musculos, dos 
quais o superior (Fig. 40, vl) se insere na duplicatura, dllatando, por con- 
sequencla, o vestfbulo (b). Quanto a origem, trata-se de urn musculo em 
cada lado, mas, cada musculo tern Insergao dupla. O esquema do corte trans- 
versal de Victorella pavida, cortada ao nivel da Insergao do; 
musculos parieto-vaginals superiores (Braem I. c., f. 4) e o corte correspon- 
dente de Sundanella sibogae (Fig. 39), concordam perfeitamente. 
Os musculos parieto-vaginals superiores origlnam-se na parletopleura, como 
sera dlscutido mals adiante, com grande variagao quanto a altura no zoeclo, 
s Inserem-se com dois fascfculos de tal modo em cada lado da duplicatura 
que a estiram transvsrsalmente. Em dlregao proximal, quer dizer, para den- 
tro, o vestfbulo e separado da balnha tentacular pelo diafragma, comumente 
urn anel musculoso, chato. Neste, inserem-se, regularmente nos Ctenosto- 
mafa, os musculos parieto-vaginals interiores (que Braem chama de poste- 
riores). Em Sundanella sibogae tern o diafragma (Fig. 40, 41, d) 
altura consideravel, sem que seja porisso funcionalmente diferente do tipo 
ordinario do diafragma. Braem desenha, e verdade, diafragma anelar em 
Sundanella sibogae (1939, p. 269 f. 2), mas, essa figura e incompati- 
vel com a estrutura existente no material paranaense. O par de musculos 
parieto-vaginals que se insere no diafragma comprido de Sundanella 
sibogae deve ser homologado aos musculos parieto-vaginals Inferiores 
ou posteriores, sempre encontrados nos Ctenostomafa. 

Embora nao possa ser disfargada a discrepancia entre a descrigao de 
Braem e a atual, existem elementos que tornam, em parte, compreensivel o 
diafragma curto e a ausencia de musculos parieto-vaginals inferiores na ex- 
posigao de Braem. Os musculos parieto-vaginals superiores originam-se, as 
vezes, aproximadamente no meio da parede do zoecio e mais para baixo 
ainda, em ponto inferior ao polipfdio invaginado (Fig. 41). Acompanham 
entao trecho comprido da bainha tentacular, como o fazem na figura do 
indivfduo total de Braem (1939, f. 2) e podem esconder a regiao diafragma- 
tica, Inclusive os musculos nela insertos. Quaisquer que sejam, alias, as ra- 
zoes que causaram a opiniao citada de Braem acerca do segundo grupo dos 
musculos parieto-vaginals, julgo o resultado negative, obtido por ele em pe- 
queno material insuficientemente conservado (Braem 1939, p. 267), emen- 
dado pelo atual achado positive, realizado em grande material bem conser- 
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vado. Os casos da Fig. 40, onde os musculos parieto-vaginais superiores se 
origlnam num pon+o da parietopleura situado ao nivel da Insergao ou pouco 
mals para baixo, fazem sempre ver nltidamente os musculos parieto-vaginais 
inferiores, sendo tal topografia dos musculos especialmente frequents em 
zoecios jovens. 

Certa variagao nota-se tambem nos musculos parietais (Fig. 40, 41, m)., 
Pormenorizando as indicagoes da diagnose original (Harmer 1915, p. 46),, 
descreveu Braem (1939, p. 272) em cada lado do zoecio seis feixes de mus- 
culos parietais com ca. de 12 fibras cada urn. Tal disposigao nao e a re- 
gra no material atual, ainda que ocorre, as vezes. Mais frequentemente 
sao as duas series de fibras parietais do material paranaense quasi contmuas,. 
ou, pelo menos, tao densas que se apresentam apenas intervaiadamente sub- 
divididos em feixes. As fibras da musculatura parietal de Sundanella 
s i b o g a e sao histologlcamente muito singulares, por serem formadas por 
3-6 celulas unidas no meio, Individualmente separadas nas duas extremidades- 
Tal tipo de fibras musculares ainda nao foi descrito em outros Bryozoa. 

A comunicagao interzoecial e constituida por placas em roseta providas 
de dois campos com numerosos poros cada urn. Em polipfdios jovens, ain- 
da nao capazes de evaginagao, observel no recto concrementos calcareos. 
semelhantes aos descritos pela primeira vez por Levinsen (1894, p. 80 t. 7 
f. 24-26) em Alcyonidium gelatinosum (L.) e, na dita especie, 
re-encontrados por mim em material dinamarques. Conquanto ocorram em. 
Alcyonidium em polipidios adultos, nao se trata de restos de esque- 
letos de organismos engulidos. Tal pode ser deduzido pela forma das pe- 
lotas calcareas, assim como de seu aparecimento em indivfduos jovens, que 
ainda nao se alimentam por atuagao propria. 

Concordando com Braem sobre a necessidade de Introduzir nova uni- 
dade generica para Victorella sibogae, adopto o nome proposkx 
por ele. Nova farmlia, porem, nao e necessaria, podendo a diagnose da, 
familia Victorellidae, dada por Hincks (1880, p. 558), sem delongas abran- 
ger tambem o genero Sundanella. Das especies de Victorella 
conhego V. pavida e V. symbiotica Rouss. (Marcus 1925a, p- 
129-133), justificando estas plenamente a uniao na mesma farmlia com 
Sundanella. A julgar pelas descrigoes e figuras, da-se o mesmo com. 
Victorella continentalis Braem (1911, p. 30) e V. ben ga- 
le nsis Annandale (1911, p. 195). Das Paludicellidae, distinguem-se as- 
Victorellidae, ao lado de criterios anatomicos, tambem embriologicamente, 
sendo as Paludicellidae ovfparas, as Victorellidae viviparas (Braem 1914, p. 546t 

nota). 
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VI. Aeverrillia e Buskia 

Gen. Aeverrillia, gen. nov. (Est. X — Fig. 44, 45) 

Os zoeclos unilateralmente achatados e apedunculados inserem-se, ge- 
ralmente aos pares, em kenozoecios originados nos dois lados do estolao prin- 
cipal. O coliare ® muito comprido. Proventnculo mastigador ("gizzard"^ 
existe. Os tentaculos sao em numero de oito. 

O novo genero pertence a secgao dos Stolonifera Ehl. (Waters 1910, p. 
241; Harmer 1915, p. 72), caracterizada pelo eixo estolonial delicado, cujos. 
kenozoecios se dilatam urn pouco antes da terminagao distal, marcada por 
urn septo. Da dita expansao dos kenozoecios principais nascem ou novos 
estoloes, ou kenozoecios menores, em que brotam autozoecios; em certos 
casos (Mimosella, Farrella) origina-se, alem disso, tambem urn au- 
tozoecio na propria expansao do estolao principal. Por via de regra, for- 
mam-se os botoes laterals, quer autozoecios, quer kenozoecios, aos pares. 

A relagao descrita entre a terminagao distal dos kenozoecios do eixo- 
principal e os ramos laterals nao existe nas formas abrangidas pela secgao 
Vesicularina Johnst. (Waters 1910, p. 240; Harmer 1915, p. 60). Os au- 
tozoecios originam-se nesta secgao em qualquer ponto do estolao, seja em 
grupos ou series, seja isoladamente. 

As duas secgoes aludidas foram nas diagnoses de Waters (1. c.) ainda. 
diferenciadas pela existencia de proventnculo mastigador nos Vesicularina e 
a ausencia de tal nos Stolonifera. Mas, incluindo Aeverrillia nos Sto- 
lonifera, apesar da ocorrencia do proventnculo nas especies reunidas no 
novo genero, nao introduzo novidade absoluta. Proventnculo mastigador 
verdadeiro encontra-se nas especies de Cryptopolyzoon e nas do 
Hislopia. O de Cryptopolyzoon foi desenhado por Dendy 
(1888), Waters (1910) e no trabalho atual (Fig. 50, 51); o de Hislopia 
foi figurado por Annandale (1911, f. 35B, 38; 1916, f. 2C). O ultimo genero 
entra sem dificuldade nos Paludicellea. A posigao sistematica de Cryp- 
topolyzoon ignora-se ainda. Provavelmente pertence a 1 .a secgao dos 
Ctenostomata, a saber, aos Carnosa (ou Alcyonellea), menos verosimilmente-- 
a 2.a, aos Paludicellea. Evidencia-se, porem, pelo crescimento de •Crypto- 
polyzoon evelimae (p. 79), que o genero nao poderia sen incorpo- 
rado em uma das secgoes restantes, Vesicularina e Stolonifera, cujos autozoe- 
cios brotam em kenozoecios. Hislopia e Cryptopolyzoon repre- 
sentam assim exemplos da ocorrencia de proventnculo mastigador verdadeiro 
em formas, cujo crescimento colonial cai fora do tipo dos Vesicularina. Re- 
vestimento chitmico da regiao pre-cardfaca e, deste modo, uma especie de 
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proventnculo, manlfesta-se em V i c t o r e I I a (Annandale 1916, f. 2B), generc 
unanimemente colocado nos Paludlcellea. 

Ao genero Aeverrlllia, assim chamado em comemoragao de A. E. 
Verrill, que descreveu a primelra especie, Aeverrillia armata, per- 
tencem, alem do dito genotipo, A. setigera (Hcks.), tratada anterlor- 
mente (Marcus 1937, p. 142), e, segundo a descrigao (Harmer, 1915, p. 89) e 
a figura (ibid., t. 5 f. II) do estolao, A . p I I o s a (Harm.). Tambem Osburn 
1940, p. 343), que verificou Buskia setigera e B. nitens nes 
aguas de Porto Rico, aponta a semelhanga entre B. armata e B. se- 
tigera. Ao meu ver, seria excusada a introdugao de familia especial para 
abranger o genero; poderia entrar nas Valkeriidae Hcks. 

Gen. Buskia Alder 1857 *). 

O genero Buskia, introduzido com B. nitens Alder (1857, p. 
66), discutida no segundo Boletim de Zoologia (Marcus 1938, p. 59), per- 
tence a secgao Vesicularina. Esta caracteriza-se pela origem Imediata dos 
autozoecios no estolao, onde podem brotar em qualquer ponto. O estolao 
e uniforme, nao dilatado na terminagao distal dos kenozoecios, que o cons- 
tituem, e ramifica-se Independentemente da ponta terminal mencionada. 
Nao se nota simetria bilateral na formagao dos botoes. Os Vesicularina 
abrangem duas familias, as Vesiculariidae Johnston e as Buskiidae Hincks. 
Ocorrendo em todas as especies examinadas proventnculo mastigador, tal 
drgao poderia continuar a figurar na diagnose da secgao, sem embargo de 
nao representar caracter exclusivo. 

Alem do genotipo mencionado, Buskia abrange ainda B . s o c i a - 
Ms Hcks. (Marcus 1937, p. 143). Esta especie ja foi apontada por Waters 
-{1910, p. 241) como diferente de B. setigera no tocante a origem dos 
zoecios no estolao. O trecho de Waters (1. c.) relativo a diferenga generica 
entre B. nitens e B. socialis nao e intelligivel; le-se a passagem: 
"Buskia socialis, Hincks. Oito tentaculos; proventnculo mastigador 
(Waters)" (quer dizer, verificado por Waters). "A especie deveria ser co- 
locada em outro genero, porque difere amplamente de B. nitens, 
Alder e de B. setigera, H. Os zoecios sao fixados imediatamente 
ao estolao grosso" (verbalmente: stem=talo) "ao passo que em B. se- 
tigera existe estolao fino" (verbalmente: rhizome=fibra radicular ou 

(*) A separata, que tenho em mao, e de 1857 e assim cltam tambem Hincks (1880, 
p. 531), Jelly (1889, p. 273), Nickles & Bassler (1900, p. 469), Osburn (1912, p. 257) 
e Bassler (1935, p. 9). Harmer, porem, alta autoridade tambem em questoes biblio- 
graticas, indica 1856 (1915, p. 85), e assim fazem Osburn & Veth (1922, p. 159) e Osburn 
(1933, p. 63; 1940, p. 343). Nao dispondo atualmente do volume respectivo das "Trans- 
actions of the Tyneside Naturalists Field Club", nao posso resolver a questao. 
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rlzoma). Harmer (1915, p. 85) supoe aludlr Waters, quando separa EL 
socialis e B. nltens, ao proventnculo mastigador, e vlsto como 
proventrfculo exists tambem em B. nltens, nega a necessidade da ss- 
paragao generica proposta por Waters. Outro caracter, porem, implica, 
sem duvida, certo contrasts entre B. nitens e B. socialis, a saber, 
o diametro do estolao, grosso em B . socialis, fino em B . nitens. 
Waters menciona o talo grosso (I. c., p. 238: "thick stem") como caracter 
da secgao Vesicularina, e assim faz Harmer (1915, p. 60: "a islatively thick, 
branching tubular axis"). Waters coloca Buskia socialis nos Vesicu- 
larina e B. setigera nos Stolonifera, mas, nao se refere a posigao de, 
especie tipica do genero. Harmer, tendo em maos apenas especies de es- 
tolao fino, B. nitens, setigera e pilosa, Indue o genero indi- 
viso nos Stolonifera. Como foi exposto precedentemente, tal procedimento 
anularia as diagnoses das duas secgoes. Poderiam ser mantidas na sua es- 
sencialidade, a saber, nos ditos relatives a origem dos zoecios e a propria 
configuragao do estolao, pela separagao de Buskia (Vesicularina) e A e 
v e r r i I 1 i a (Stolonifera). Deveria apenas ser riscada a referenda ao calibre 
do estolao na diagnose da secgao Vesicularina, porque em Buskia ni- 
tens nao e grosso. Realizada tal emenda insignificante, podemos conser- 
var B. so cialis ("allied to B. nitens", Harmer 1915, p. 86) no 
genero Buskia e colocar as Buskiidae nos Vesicularina. 

O estolao de Buskia repens (O'Don.) (Marcus 1939, p. 167) e 
mais grosso que ode B. nitens em diametro absolute, mas, em rela- 
gao aos autozoecios, e tao delicado quao em B. nitens. A dificulda- 
de do agrupamento sistematico de Buskia repens reside no numero 
de tentaculos (ca de 16). As especies dos Vesicularina possuem todas 8-10 
tentaculos, com excepgao de Avenella fusca Dal. (Hincks 1880, p. 
527) com 20-24 tentaculos. Sendo Avenella fusca uma forma obso- 
leta, desde Hincks (I. c.) nao mais examinada, nao pode servir como exem- 
plo vaiido de especie dos Vesicularina com numero maior de tentaculos. Em 
Sundanella sibogae (Harm.) (veja p. 69) o numero dos tentaculos 
levou Annandale (1916, p. 32) a duvidar da posigao generica da especie, 
e o dito caracter desempenhou papel muito Importante na separagao de 
Sundanella sibogae do genero V i c t o r e I I a , agora realizada 
por Braem (1939, p. 272-274). Quanto ao crescimento, pertence Buskia 
repens aos Vesicularina: quanto ao numero dos tentaculos, nao. Basean- 
do-se a sistematizagao dos Ctenostomata em caracteres zoariais, que possi- 
bilitam agrupar, senao todos (veja, p. e., C r y p t o p o I y z o o n , p. 78) 
os generos, todavia, a maior pane deles, devemos, ao meu ver, manter B . 
repens no genero Buskia, e, com isso, nos Vesicularina. As diagno- 
ses da secgao, estabelecidas por Waters (1910, p. 240) e Harmer (1915, p. 
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60), ja indicam o numero dos tentaculos como sendo "geralmente" 8-10, re- 
sultando a palavra "geralmen+e" da incorporagao de Avenella fusca 
na dita secgao. Como se ve, dispensa a colocagao ds Buskia repens- 
nos Veslculaiina mesmo de qualquer modificagao da diagnose da secgao. 

Especie Incerta e Buskia australis Jullien (1888, p. 22), despro- 
vida de figura. Segundo Jullien, difere de B . n i t e n s pela configuragao 
mais delgada dos zoecios, sua dilatagao basal menor e a area membranosa 
mais extensa. Todos estes caracteres sao graduais e variaveis em B . n i - 
tens (Alder 1857, p. 67; 1857a, p. 24), notando-se tal variagao tambem 
nas figuras de Alder (1857, t. 5 f. 1, 2) e HIncks (1880, f. 28 na p. 533 e t. 
72 f. 6). Em material fixado parece depender a visibilidade do achatamento 
unilateral, que marca a "area membranosa", urn tanto da fixagao (Marcus 
1939, p. 167-168). Sem poder considerar B. australis como sinonimo' 
de B . n I t e n s , penso que as duas especies nao se distingam muito. 

Monastesia pertenuis Jullien (1888, p. 16) e a unica especie 
de um genero coiocado pelo autor nas Valkeriidae e all mantido por Bassler 
(1935, p. 8), mas, por Waters (1910, p. 241) mencionado como talvez iden- 
tico ao genero Buskia. A especie carece de Ilustragao. A descrigao 
dos zoecios dispostos Isoladamente sobre o estolao e tambem a Indicagao de 
processes corniformes na base dos zoecios apoiam a opiniao de Waters. A 
maior parte da diagnose refere-se a porme'nores da anatomia do polipidio, 
especialmente a musculatura. Os dados disponlveis nao me proporcionam 
reconhecer Monastesia pertenuis; talvez possa futuramente ma- 
terial magelanico, crescido sobre tubos pergaminaceos das Chaetopteridae, 
elucida-ia. 

Aeverrillia armata (Verr.) (Fig. 44A-B) 

Vesicularla armata Verrill 1873, p. 405, 710. 
Hippuraria armata Osburn 1912, p. 256 t. 29 f. 84-84b. 
Buskia armata Harmer 1915, p. 88. 
Buskia armata Osburn & Veth 1922, p. 159-161 t. I f. 1-7. 
Buskia armata Osburn 1933, p. 63 t. 4 f. 4. 

Colonias rasteiras ou pendentes livrernente, atingindo 2,5 cm de com- 
primento. O material atual cresce sobre Buskia socialis Hcks., 
algas e Hydroidea da familia Sertulariidae. Osburn (1912, I. c.) Indicou 
estacas como substrate, em que as colonias sao especialmente bem desen- 
volvidas. O estolao e fino, mas, 'de calibre muito desigual. Compoe-se de 
kenozoecios ca. de 500-600 ^ compridos. Na ponta distal de cada keno- 
zoecio inserem-se dois laterals, quasi globosos. Origina-se em cada um 
destes kenozoecios laterals ou um autozoecio ou um estolao lateral. Ocorrem 
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Yambem ramificagoes unllaterais, quer dizer, casos, em que um kenozoecio 
■globoso da oiigem a um autozoecio e o outro, a um kenozoecio estolonial. 
Os autozoeclos teem 500-600 [X de comprimento. 

As faces dos autozoecios que dao para o estoiao e, assim, uma para a 
outra, sao achatadas. As paredes restantes dos zoeclos sao arredondadas 

■e lisas, i. e, desprovidas dos prolongamentos do cistidio, presentes em 
Aeverrillia pilosa (Harm.) ou Buskia nitens Aid. O zoecio 
••estreita-se um tanto para cima (distalmente), onde o seu bordo e guarne- 
■cido com quatro tocos, dos quais nascem outros tantos fracos espinhos oucos. 
Alcangam comprimento aproximadamente igual a metade da largura dos 
.zoeclos. O elxo lonqitudinal dos autozoecios e paralelo ao estoiao; nas partes 
pendentes da colonia sao os zoecios dispostos um pouco espiralmente em 
.redor do estoiao. A cuticula dos zoecios e estavel, de chitina amarela. 

Como em Aeverrillia setigera (Hcks.), e tambem em A 
a r m a t a o coliare enormemente desenvolvido, exibindo as cerdas, que per- 
fazem o coliare, identica torsao espiral no trecho proximal, tornando-se dis- 
talmente retas. 

O revestimento chitmlco do proventnculo mastigador ("gizzard") lembra 
igualmente o de A. setigera, por se compor de quatro placas. A 
disposigao dos dentes nestas placas (Fig. 44B) as vezes concorda nas duas 
espec'es, outras vezes, nao (Fig. 45), revelando-se, assim, variavel em Ae- 
verrillia setigera (Hcks.). Ha oito tentaculos, como na outra es- 
pecie mencionada. 

Rio de Janeiro, Nicteroy, no mar raso; Prof. Dr. Felix Rawitscher leg. 

Concordando o material da baia de Guanabara perfeitamente com as 
■descrigoes e figuras da especie norte-americana, nao deixa a menor duvida 
quanto a certeza da classificagao. As especies pequenas e delicadas dos 
generos Buskia e Aeverrillia escapam tao facilmente a quern 
examiner uma grande colheita, que a descontinuidade atual da distribuigao 
geografica de Aeverrillia armata (Verr.) nao representa, por certo, 
o estado real. 

Distribuigao geografica: Costa atlantica norte-americana de Maine ate a 
Carolina do Norte, em 7-27 m de profundidade. 

VII. Cryptopolyzoon evelinae (Est. X — Fig. 36-47; Est. XI — Fig. 48-51) 

Na ultima excursao realizada pelo Departamento, em janeiro de 1940, 
a Itanhaen, 53 km ao Sul de Santos, encontramos abaixo da linha da va- 
sante, em pequenas profundidades, material abundante de tufos arenosos, 
ja anteriormente vistos por nos na baia de Santos, mas, somente agora pes- 
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quisados em estadio vivente por mlnha esposa. Tendo ela verlficado iratar- 
se de Briozoario, revelou-se sem delongas pertencer o material ao genero 
Cryptopolyzoon, excelentemente descrito por Arthur Dendy (1888). 
As duas especies descobertas por Dendy no porto de Melbourne (Port Phil- 
lip Heads, Estado de Victoria, Australia) sao as unicas ate agora conhecidas 
e figuram, depois da emendagao da nomenclatura (Dendy 1900), como 
Cryptopolyzoon wilsoni e C. concretum na literatura. 
Waters (1910, p. 245, nota 3), quando estudou o material original conser- 
vado no Museu Britanico, foi Informado por R. Kirkpatrick, naquele tempo 
administrador dos Bryozoa do dito museu, sobre urn segundo lugar de pro- 
cedencia de Cryptopolyzoon wilsoni, a saber, Knysna na costa 
sulafricana (Lat. 34° S. Long. 23° E.). A ocorrencia de uma especie do 
genero Cryptopolyzoon no literal paulista e assim o terceiro achado 
em todos os mares e o primeiro no Atlantico. 

Distribuigao de uma unidade taxonomica tao natural, como e o genero 
Cryptopolyzoon, no Htoral da Australia e Africa meridionals como 
tambem na costa sul-brasileira, poderia, nomeadamente na terra, onde Her- 
mann v. Ihering deixou o legado das grandes Ideias paleogeograficas, im- 
pelir a discutir antigas conexbes entre os continentes sulinos. Mas, no caso 
concrete do novo Cryptopolyzoon, acautelo-me de quaisquer con- 
jeturas porque este genero poderia ter escapado tao facilmente aos cole- 
cionadores em outros lugares, como foi inicialmente descuidado por nos. Es- 
pecialmente as colonias associadas com Anguinella palmata Bened. 
(Marcus 1937, p. 133) somente podem ser Isoladas, quando os tufos grosses 
de Anguinella sao estendidos numa cuba. Mesmo onde Crypto- 
polyzoon domina sobre os outros organismos sesseis, nao se reconhece 
a primeira vista no incessante Ir e vir das ondas. 

A sistematica atual mantem o conceito de Dendy (1888, p. 4), que con- 
siderou o novo genero vizinho de Bowerbankia. Waters (1910, p. 241) 
Incluiu Cryptopolyzoon no grupo dos Vesicularina e assim foi tambem' 
registrado por Harmer (1915, p. 43) e Bassler (1935, p. 8). Como se evi- 
dencia pela descrigao seguinte e pelas Figuras 48 e 49, a nova especie, de- 
dicada a minha esposa, nao cresce como os Vesicularina, cujos zoecios se 
originam em um estolao. Assim Cryptopolyzoon evelinae cai 
fora das diagnoses da secgao Vesicularina e da familia Vesiculariidae. Mas,, 
nao existe outra familia ou divisao dos Bryozoa Ctenostomata, em que o 
crescimento de Cryptopolyzoon evelinae, antes ainda compara- 
vel ao das especies do genero C e I I a r i a (Cheilostomata Anasca), poderia 
ser re-encontrado. Por Isso nao adiantaria remover a especie dos Vesicula- 
rina. Alem disso, nao se sabe exatamente, se Cryptopolyzoon wil 
soni possue estolao em que os zoecios se originam. Segundo Dendy (1888. 
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p. 4), parece que um zoecio brota do outro, portan+o, do mesmo modo 
como em Cryptopolyzoon evelinae. Quanto a C. con- 
c return, nem o texto, nem as flguras permitem que se emita opiniao 
acerca dos pormenores do crescimento. Penso tambem na possibilidade de 
aproximar as Cryptopolyzoonidae, que, sem duvida, representam familia espe- 
cial, as Flustrellldae, cujo genero Elzerina exibe tipo de crescimento se- 
melhante. 

As colonias de Cryptopolyzoon evelinae (Fig. 46) alcangam 
altura de 2 cm e largura de 3 cm. Anastomoses entre os ramos sao extre- 
mamente raras. O diametro dos ramos perifericos e de 0,5-0,7 mm, sendo 
os centrals, nas regioes mais velhas do zoario, um pouco mais grossos. 
Aplicando a terminologia como e usada costumariamente nas descrigoes dos 
zoarios eretos e ramificados dos Cheilostomata Anasca (Harmer 1923; Has- 
tings 1939), nao a divergente de Dendy (1888, p. 3), chamo de Internodios 
os grupos de zoecios separados pelas articulagoes (os nos) chitmicas (Fig. 48). 
Esses Internodios sao compostos por 3-5 series, cada uma formada por 3-12 
zoecios sucessivos. As vezes, o internodio deixa brotar um ramo lateral. Os 
orificios zoeclais sao dirigidos para todos os lados; as paredes basais dos 
zoecios .sao contfguas e ocasionalmente provides de placa em roseta unipo- 
rosa ( = septulo). A superffcie inteira do Internodio e coberta por graos 
dareia (Fig. 47), cujo diametro e de 0,1 — 0,3 mm. Os graos dareia sao 
fixados por meio de processes filiformes das paredes zoeciais. Estes pro- 
cesses, evidentemente pegajosos, poderiam ser chamados de papilas adesi- 
vas; sao ou ramificados ou terminam com disco (Fig. 49, a). Nos lugares 
em que as colonias foram encontradas em abundancia, os graos de areia 
teem diametro entre 0,1 e 0,5 mm., de maneira que parece nao aderirem 
as papilas os de diametro maior de 0,3 mm. 

Dois Internodios sucessivos sao unidos por forte tubo chitfnico, largo de 
0,1 — 0,12 mm (Fig. 48, n), e atravessado pelo tecido funicular, quer dizer, 
tecido mesenchimafico frouxo. Da base do primeiro Internodio da colonia 
cresce estolao aderente ao substrato, a saber, pedras, conchas, algas, hi- 
drozoarios e briozoarios. O esfolao e um tubo chitfnico. Dele podem orl- 
ginar-se tufos novos, de maneira que arbustos densos sao reunidos por es- 
tolao comum. Crescem tambem do estolao papilas adesivas, em que graos 
dareia se pegam, e assim o estolao e igualmente coberto por camada are- 
nosa. 

Alem das papilas, os zoecios dao origem a kenozoecios tubiformes 
(Fig. 48, k), que fixam graos dareia como as papilas. As Incrustagoes de 
partfculas de lodo nas paredes dos zoecios em varies Ctenostomata, p. e., 
Nolella, Arachnidium e Anguinella mostram quao pegajosa e 
a chitina semi-lfquida no momento da secregao. Evidentemente, sao por tal 
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iubstancia viscosa grudados os graos darela gue cobrem a colonla de Cryp- 
lopolyzoon. Perfazem manto tao coerente e inomeadamente tao inti- 
mamente pegado aos zoecios multo delicados, que o desatamento meca- 
nlco dos giaos dareia, um por urn, se torna difidlimo. Pelo crescimento de 
numerosos kenozoecios, aumenta em colonias velhas a espessura do revestl- 
mento arenoso. Es+e envolve tambem os tubos conectivos das articulagoes, 
por si mesmos, pelo menos na regiao central, desprovidos de papilas e keno- 
zoecios adesivos. 

Na zona de gemagao do ramo, precede a formagao de kenozoecios ao 
brotamento dos autozoecios (Fig. 49). Deste modo sao os tecidos tenues 
dos indivfduos em gemagao protegidos por graos dareia. Os botdes na 
ponta distal de um Intei nodio tornam-se tubos conectivos. Geralmente ori- 
ginam-se tantos novos Internodios na ponta de crescimento de um internodio, 
quantas series de zoecios constituem o internodio que da origem aos novos. 
Os casos mais frequentemente observados no material atual sao os de 3-4 
internodios novos (Fig. 47). 

Cada autozoecio possue septulo proximal. A forma dos autozoecios asse- 
melha-se aproximadamente a de uma cornucopia, quer dizer, o zoecio e proxi- 
malmente tubulado, distalmente alargado (Fig. 48). A porgao dilatada mede 
ca. de 0,3 mm de comprimento e 0,1 de largura. O oriffcio quadrangular e cir- 
cumdado por uma coroa de papilas (Fig. 48, p), que entram no vestibule es- 
pagoso (Fig. 48, v), quando o polipfdio se Invagina muito profundamente. Em 
material vivo contamos 9-10 tentaculos, encontrando, porem, nos zoecios 
conservados, depois de terem sido isolados, ate 12 tentaculos. A faringe 
(Fig. 50 A, p) termina com ventilo salientado no esofago (e) cuja parede 
faz pregas, quando o esofago se contrai. Revestimenfo chltinico ocorre 
somente na cardia dilatada e transformada em proventnculo mastigador 
("gizzard") forte (Fig. 48, 50, 51, g), munido de duas grosses placas chitf- 
nicas. O proventnculo corresponde ao de Cryptopolyzoon wil 
soni, estudado por Dendy (1888, p. 6 t. 2 f. 8 t. 3, giz.) e Waters (1910, 
p. 245 t. 25 f. i-3j. O epitelio do proventnculo e circumdado por camada 
grossa de musculatura circular, constituida por fibres musculosas lisas (Fig. 
50 B, 51 B), cujos nucleos sao enfileirados. As duas placas atuam como 
pedras de moer. Entre os varies estomagos mastigadores dos Vesicularina, 
p. e. o de Amathia (Hastings 1927, f. 88 D; Marcus 1939, t. 15 f. 32), 
Bowerbankia (Calvet 1900, t. 7 f. 4; Osburn & Veth 1922, t. I f. 8) 
Hislopia (An-^andale 1916, f. 2 C, 8 B, ambas no texto) e Zoo bo- 
try on (Waters 1910, t. 24 f. 15), o de Cryptopolyzoon representa 
tipo singular. Apezar do triturador poderoso, veem-se nos trechos seguintes 
-do tracto intestinal de C.evelinae esqueletos intactos de diatomaceas 
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(Fig. 50 A, 51A ). No fundo do estomago (Fig. 51 A, c) ocorrem as celulas 
glandulares, conhecidas de muitos Bryozoa. 

Na cavidade do corpo de indivfduos mais velhos encontram-se uma ou 
varias pequenas bolas esverdeadas (Fig. 48, b), que representam os restos, 
os chamados corpos brunos ("brown bodies"), de polipfdios anteriores. dege- 
.nerados, como ja foi suposto por Dendy (1888) na explicagao da sua figura 

I I. Ovarios (Fig. 48, o) e testfculos sao situados na somatopleura da porgao 
tubular dos zoecios; nao foram, porem, encontradas gonadas dos dois sexos 
no mesmo Indivfduo. O embriao desenvolve-se na bainha tentacular (Fig. 
48, e), como nos generos Alcyonidium, Flustrella, Amathia 
e outros. O desenvolvimento do germe faz degenerar o polipfdio respetivo. 
Sjamente a membrana sustentadora dos tentaculos permanece ainda visivel, 
quando a larva, que lembra a de Bowerbankia, se torna madura para 
o desabrochamento (Fig. 48, 1). 

Cryptopolyzoon wilsoni distingue-se da nova especie pela 
ramificagao dichotomica e pelos tubos conectivos compridos e nus, i. e, 
isentos da cobertura arenosa. Em Cryptopolyzoon concretum 
possuem os polipidios 14 tentaculos e a colonia cresce de tal modo, que os 
troncos principals se erguem da base comum, aderente ao substrato e en- 
volvida pela areia. As papilas orificiais de Cryptopolyzoon eve- 
iinae faltam tanto em C. wilsoni quanfo em C. concretum. 

E. Phylactolaema+a: Stolella evelinae (Est. XII — XVII) 

I. Posigao sistematica do genero Stolella 

O genero Stolella foi introduzido por Annandale (1909, p. 279) 
com a diagnose seguinfe: "Polyzoa Phylactolaemata com o lofoforo em forma 
-de ferradura e com pequenos estatoblastos livres e fixos, semelhantes aos de 
Plumatella. O zoario consiste em grupos de zoecios eretos (ou oca- 
.sionalmente isolados), unidos por pseudo-estolao aderente, retilmio, formado 
pelo prolongamento unilateral da base de um unico zoecio; revestimento 
gjelatinoso nao existe". 

Esta diagnose, aqui traduzida verbalmente, informa completamente sobre 
o aspecto da colonia, ainda que nao se refira a gemagao que produz a 
aparencia singular do zoario. O pseudo-estolao, formado pela base zoecial 
estirada, e os outros caracteres mencionados na descrigao distinguem o 
•genero logo de Stephanella Oka (1908, p. 277). Neste genero rami- 
tica-se o estolao, a ectocista e gelatinosa e estatoblastos orbiculares ocor- 
rem. Kraepelin (1914, p. 61) menciona Stolella e Stephanella 
entre os generos "agrupados em redor do genero Lo p h o p u s " . Tal nao 
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es+a certo. Ambas peitencem as Plumatellidae, tanto no sen+ido do sistema 
de Annandale, que os coloca nas Plumatellinae (i.a sub-familia das Pluma- 
tellidae), quanto no da resenha acertada da Dra. Mary Dora Rogick (1935a, 
p. 155). A chave da autora citada, embora trate somente das especies 
norte-americanas, permite sem delongas reconhecer Stolella e Stepha- 
n e I I a como generos das Plumatellidae. 

Mais dificil e a separagao entre Stolella e Hyalinella Jullien 
(1885, p. 133). Pontos concordantes sao: ectocista vftrea, cavidade do 
corpo comum a todos os polipfdios, estatoblastos ovais sem pontas, espinhos 
ou ganchos e, sem duvida, nem sempre presentes em Hyalinella, colo- 
nias ramificadas. A semelhanga entre Stolella e Hyalinella ja 
foi devidamente acentuada por Annandale (1911, p. 229) e novamente apon- 
tada pela Dra. Hastings (1929 a, p. 301) na ocasiao da sua re-examinagao 
de Hyalinella lendenfeldi (Ridl.). Nesta especie ocorrem de vez. 
em quando entre dois polipidios sucessivos tubos estreitos da endocista (Rid- 
ley 1890, p. 62; Hastings 1929a, p. 301), que lembram os pseudo-estoloes 
de Stolella. A diferenga entre Hyalinella lendenfeldi e 
Stolella reside principalmente na ectocista gelatinosa, ausente nas duas 
especies de Stolella ate agora conhecidas, como tambem na aqur 
descrita. 

Hyalinella e Plumatella Lamarck (1816, p. 106) poderiam 
ser separadas da maneira seguinte (Marcus 1925, p. 45-46): I) Pluma 
tella: colonias pergaminaceas, constituidas por tubos chitmicos, ramifica- 
dos cervicorneamente ou grudados de modo que formam aglomeragao mas- 
siga. 2) Hyalinella: a ectocista hialina e gelatinosa das colonias, 
cuja forma e tubulosa ou lobada, circumda a cavidade comum de todos os- 
polipidios. 

A qualidade de a ectocista se parecer com pergaminho e gelatina res- 
pectivamente, depende de sua capacidade de embeber menor ou maior 
quantidade dagua e assim, manter ou aumentar o volume da chitina secre- 
tada pela epiderme. Especies como Hyalinella punctata (Hanc.), 
o tipo do genero, H. lendenfeldi (Ridl.) e H. indica (Annand.) 
mostram diferengas graduais da difa imbibigao, resultando disso caracteres- 
distlntlvos nas diagnoses: I) a ectocista delicada, urn tanto Inchada, e in- 
color ou amarelada e acompanha a endocista com pequena distancia ("fairly 
closely", Rogick 1935, p. 251, na descrigao deH. punctata). 2) a ge- 
latina colonial atinge em Hyalinella lendenfeldi raramente a- 
grossura visivel no especime de H . indica, enviado pelo Dr. Annandale- 
ao Museu Britanico e acompanha aproximadamente os contornos da endo- 
cista, de modo que a superficie se torna mais irregular que em H . indica- 
(Hastings 1929a, p. 301 e seg.l. 
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Stole! la possue ectocista vitrea, tao transparente como a gelatinosa 
de Hyalinella, mas, tao fina como a de Plumatelia. Colonies jovens 
de Plumatelia repens (L.) mostram muitas vezes combinagao igual 
dos caracteres da ectocista, faltando, porem, em P. repens pseudo-esto- 
loes estirados. Em Plumatelia auricomis Annandale (1913, p. 227; 
1915, p. 79) a ectocista e hialina e tirme como em Stolella, mas, di- 
fere dela por ser grossa e engelhar-se no alcool. A nova descrigao de P. 
auricomis (Hastings 1938, p. 533) colocou a especie no genero (ou sub- 
genero) Hyalinella. 

As duas especies de Stolella, ate agora conhecidas, sao: S. in- 
dica Annandale (1909, p. 279; 1910, p. 53; 1911, p. 229; 1915b, p. 
169) e S. Himalaya na Annandale (1911, p. 246; 1915b, p. 169). 
S. indica foi encontrada em Madras e na planicie do Ganges, 
tanto na corrida superior (Bulandshar, Provmcias Unidas), quanto na 
inferior, nos arredores de Calcutta, onde suporta ate ligeira mis- 
tura com agua salobra. S. himalayana, tambem das hdias Orientals, 
foi recolhida no Himalaya occidental (Kumaon), na altitude de 1.097 m. S. 
indica cresce sobre as raizes da lentilha dos rios (gen. Lemna) e outras 
plantas aquaticas, frequentemente em companhia de Hyalinella punc- 
tate. S. himalayana foi observada aderente a face inferior de pe- 
dras. Fato incomum nos Phylactolaemata, observado emS. himalayana 
como na especie brasileira, e o brotamento de estatoblastos natatorios, sai- 
dos da cavidade do corpo, imediatamenfe ao lado e entre os ramos da co- 
Ionia materna (Fig. 52, s). S . indica tern o seu penodo de crescimento 
intense ("flourishes" = floresce) durante as chuvas. O material de S. 
himalayana foi colecionado em maio, comegando as chuvas da mon- 
gao no declive meridional do Himalaya em junho. Das indicagoes de An- 
nandale acerca do brotamento dos estatoblastos e do crescimento vigoroso 
das colonies podemos deduzir ser S. himalayana Independente da 
epoca das chuvas para poder desenvolver-se plenamente. 

A classificagao das especies indices e da brasileira poderia aproveitar- 
se dos. criterios seguintes, sem delongas verificaveis: 

I Todos os zoecios decumbentes   Stolella himalayana 

— Zoecios eretos ou quasi assim   
2 Zoecios unilateralmente carenados, passando a quilha 

distalmente a um curto sulco, que se comunica com chan- 
fradura do orificio; 30-35 tentaculos   

Annand. 
2 

Stolella indica An- 
nand. 

— Zoecios ciltndricos, sem carena, faltando tambem o sulco 
e a chanfradura orificiais; 44-64 tentaculos    . Stolella evelinae, 

spec. nov. 
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2. Diagnose de Sfolella evelinae, spec. nov. 

As colonias crescem em partes viventes e mortas de plantas aquaticas, 
p. e., em Ufricularia. a+inglndo os tufos vistos por nos ca. de 12 cm. de 
comprimento e 6 mm. de espessura. Como essa dimensao e as Figuras 52 
e 56 fazem ver, crescem os zoarios especialmente em diregao longitudinal, 
embora nao faltem completamente os ramos laterals. Em geral aderem as 
colonias ao substrate, mas, em velhas, ocorrem tambem curtas grinaldas II- 
vremente pendentes. Os zoeclos sao geralmente dispostos em pequenos gru- 
pos de 2-3 indivfduos, separados pela base estlrada do zoeclo proximal de 
cada grupo. A dlstancia entre os grupos sucesslvos mede na regiao perlfe- 
rlca da colonla ca. de 2 mm., sendo all o cresclmento extenso. Onde se 
formam no centra do zoario os ramos laterals, estes comepam com alguns 
zoeclos. Aumenta asslm o numero dos componentes de urn grupo zoeclal 
e o cresclmento colonial torna-se intenso. 

Os zoeclos sao relatlvamente grandes, a saber, ca. de 1,5 mm. no estadio 
Invaglnado, cabendo aos tentaculos mais urn mlllmetro. A manelra da eva- 
glnapao, que sera descrita na parte geral, permite somarmos as duas me- 
didas e assim chegarmos a 2,5 mm. como comprimento do Indlvtduo evaglna- 
do, desde a base da ectocista aderente ao substrato ate a ponta dos tenta- 
culos. A ectocista e delicada, transparente e, geralmente, Incolor; nas partes 
mais velhas da colonla pode assumir llgelra tlnta amarelada. Tanto quanto 
em Stolella Indica, ocorrem tambem em Stolella evelinae pe- 
quenlnas asperezas na ectocista, favorecendo tals Irregularidades evldente- 
mente a colonlzagao dos clstldios por Ciliata Peritricha (gen. Vorticella), 
multo frequentemente presentes nos zoarios. 

O numero dos tentaculos vana consideravelmente, ocorrendo 44-64 em 
Individuos de colonias vlgorosas. Como em multos Phylactolaemata (Marcus 
1926a, p. 286; Roglck 1935b, p. 460), evaginam tambem em Stolella 
evelinae os primelros pollpldlos dos estatoblastos com numero de ten- 
taculos Inferior ao dos Indlvfduos seguintes, ocorrendo na especie atual 16-22 
tentaculos inlclais. Sem duvlda, brotam em tals animals principiantes, durante 
a vida Individual, alnda mais tentaculos, permanecendo, porem, o numero 
deflnitivo, a saber, 30-35, bem Inferior ao regularmente encontrado nos In- 
dividuos posferlores. 

Os testfculos (Fig. 53, t) formam-se no fumculo; os ovarios, na endocls- 
ta ou na dupllcatura (Fig. 53). A ultima localizapao e singular cm compa- 
rapao com oufros Phylactolaemata. Ocorre, porem, ocasionalmente tambem 
em Lophopus crystalllnus (Marcus 1934, p. 571; veja tambem 
Fig. 64 do presente trabalho). No lado anal da dupllcatura existe urn poro, 
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que serve para a expulsao dos estatoblastos. =-Representando este poro no- 
vidade absoluta na classe dos Bryozoa, sera devidamente descrito na parte 
geral (p. 101' 
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ProporgSes de 100. estatoblastos de Stolella e ✓ e I i n a e. Ma ordenada, as por- 
centagens das frequencias, na abscissa, as propo(i;5es ontre largura (I) e comprimento 

( 1,26 a 1,91). A linha vertical grossa indica o terrno medio calculado. 

Como em Stolella Himalayan a, foram vistos durante as 
dez semanas de observapao das colonias viventes somente estatoblastos II- 
vres (tambem chamados "natatorlos", "flutuantes" Fig. 54). O anel nata- 
torio e invulgarmente estreito, tanto nos dois lados onde orla a capsula, 
quanto nas terminagbes, que em Stolella Indica e nas outras Plu- 
matellidae sao muito mais alargadas. O bordo serreado ou crenulado, vi- 
sivel com objetiva forte nos estatoblastos de Hyalinella punctata 
(Voistman 1928, p. 9 f. 5), nao existe nos de Stolella evelinae. 
A forma dos estatoblastos da especie presente corresponde a das especies 
mdicas e, assim, e parecida com a dos estatoblastos livres de Hyalinella 
punctata, (Rogick 1940, t. 2 f. 6-8), porem, mais alongada, sendo alem 
disso o anel ratatorio em Stolella evelinae menos largo. Entre 
100 estatoblastos encontrei como largura minima 214 p, largura maxima 290 
p, longura minima 323 e longura maxima 466 p. A proporgao entre lar- 
gura e longura vana de 1:1,26, no estatoblasto mais curto, a 1:1,91, no es- 
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tatoblasto mais comprido. Os estatoblastos de Stolella evelinae 
sao, assim, intermediaries entre os "compridos" e os "largos" das Plumatel- 
lidae (Kraepelin 1887, p. 112-113, tabelas A, B). A proporgao media de 
100 estatoblastos e de 1:1,59, a saber, largura de 257 p e comprimento 

408|.i. Os estatoblastos urn pouco mais compridos que os da media obtida 
pelo calculo, sao, como o grafico mostra, algo mais frequentes que 
os da proporgao media exata. Entre 100 estatoblastos, 67 correspondem 
as proporgoes 1:1,50 a 1:1,69, sendo 17 mais largos, 16 mais compridos. 

Procedencia: Interior do Estado de Sao Paulo, Emas, nos arredores da 
cidade de Pirassununga (ca. de Eat. 22° S., Long. 47° 29 Oeste; altitude 
de 630 m.). O material foi colecionado pelo Snr. Dr. Herm. Kleerekoper, 
naquele tempo assistente cientifico do Dept. de Botanica da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. 

3. As condigoes do lugar do achado 

O Sr. Dr. H. Kleerekoper, a quern sou muito grato pela descoberta do 
Bryozoon, importante sob os pontos de vista zoologico e zoogeografico, como 
fambem pelo fornecimento de material vivente durante semanas seguidas, in- 
formou-me sobre as condigbes da localidade, onde encontrou as colonias do 
Bryozoario, pela primeira vez em meiado de abril de 1940. A represa de 
Emas, perto de Pirassununga, e urn lago artificial. Deve a sua origem a 
barragem detentora, construida na corrente de pequeno afluente do rio 
Mogy Guassu. Os Bryozoa foram encontrados pelo Snr. Kleerekoper perto 
do ponto, onde o afluente mencionado desemboca na represa e em outras 
regibes dela. Notou-se frequencia especial em lugares onde o vento tinha 
ajuntado galhos caidos, dos quais resultou certa acumulagao de pao em 
decomposigao misturado a agua. As colonias crescem muito proximo ao 
espelho dagua, entre a grama do literal, sobre Utricularia e outras plantas 
aquaticas. A associagao de Oedogonium e Utricularia, verificada pelo Dr. 
Kleerekoper na represa de Emas, e, como ele diz, pouco comum no Estado 
de Sao Paulo. Diatomeae e, entre as Conjugatae, as Desmidiaceae e Zyg- 
nemaceae (genero Spirogyra), todas classificadas pelo Snr. Kleerekoper, ca- 
racterizam ao lado de Oedogonium e Utricularia a biocenose floristicamente. 

Faunisticamente, tornaram-se especialmente notaveis os Oligochaeta tu- 
bfcolas pertencentes a especie Aulophorus carterl Stephenson 1931. 
Os vermes constroem os seus tubos muitas vezes pelos estatoblastos de 
Stolella evelinae. Sobre a ectocista dos Bryozoa crescem Vorticel- 
lidae, contendo a cavidade do corpo os parasitas Buddenbrockia 
plumatellae O. Schroeder e Nosema bryozoides (Korotneff), 
a serem descritos mais adiante (veja p. 123). Na fauna acompanhadora res- 
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tante notam-se Rotatoria, Naididae nao tubfferas, do genero Pristina Ehrbg., 
■Cladocera, Copepoda, Dytiscidae, Hemiptera e larvas de Odonata, Ephe- 
meroidea, Trichoptera e Chironomidae. 

Conslderando o fitoplancton e a blocenose resfante em geral, o Dr. 
Kleerekoper caracteriza a represa de Emas atualmente (inverno de 1940) co- 
mo sendo fracamente distrofica. Ele verlficou 6 a 7 mlligramas de oxigenio 
dlssolvido por litro dagua da superfrcie (temperatura 24,2° C.). Quanto aos 
tres fatores vitais para urn lago e mutuamente correlativos (Kleerekoper 1939, 
p. 76), o Sr. Kleerekoper deu-me os dados segulntes: A concentragao dos 
ions de hidrogenio (pH) e de 6, 7 na superffcie, nao ul+rapassando duranfe 
o oufono de 1940 esse ponto neutro. Os valores do gaz carbonico dissol- 
vido oscilam enfre 3 e 12 mlligramas por litro. A alcalinidade da agua da 
represa de Emas e fraca, verificando o Dr. Kleerekoper apenas I a 2 ml- 
ligramas de Ca (HCOsjo por litro de agua da superffcie. Brown (1933, p. 
279) encontrou Fredericella, Plumatella repens e Pecti- 
natella especialmente abundantes em agua rica em O2, isenta de CO2 
ou quasi assim, e com pH de 7,6 a 8,4. 

A diferenciagao entre os meses abril-setembro com menos de 100 mi- 
Ifmetros (45-80) de chuva e outubro-margo com mais de 100 mm. (120-220) 
refere-se a cidade de S. Paulo (altitude de ca. 765 m; altitude do observa- 
torio, 820 m.). Pirassununga, ca. de 250 km. distante da capital em diregao 
do noroeste, e menos alta (630 m.) e menos humida. Mas, como o material 
foi observado somente durante o outono de urn ano (1940), parece superfluo 
entrar nos pormenores climatologicos, mormente em consideragao ao fato, 
oportunamente lembrado pelo Sr. Kleerekoper, de ter sido o mes de abril de 
1940 bastante chuvoso. Pode-se, todavia, deduzir da germinagao dos estato- 
blastos em meiados de abril que a chegada da epoca relativamente seca nao 
determinou a cessagao da vida ativa deStolella evelinae na loca- 
Jidade aludida. As relagoes das duas outras especies com a epoca das chu- 
vas ja foram mencionadas (veja p. 83). 

O espago de tempo decorrido desde o acabamento da represa (feve- 
reiro de 1940) e a primeira verificagao dos Bryozoa pelo Dr. Kleerekoper 
(I8-IV-I940) parece curto demais, para que possamos atribuir a ocorrencia 
de Stolella no lago artifical a urn transporte dos estatoblastos pelo 
vento ou por animals aquaticos, dos quais Arthropoda, patos e gargas foram 
mencionados na literatura (Marcus 1925, p. 44; Borg 1936, p. 27). As ex- 
periencias de Brown (1933, p. 290) mostram capacidade somente limitada 
dos estatoblastos para suportagao de longo pertodo de seca com Insolagao, 
de modo que o transporte dos estatoblastos pelo vento so excepcionalmente 
resultara em colonfzagao de um novo biotopo. For outro lado verificou 
Brown (1933, p. 306-3 I I ) resistencia de alguns estatoblastos, sem duvida, de 
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poucos, contra a atividade digestiva de sapos, tartarugas e patos. Mas, 
deve-se ponderar ter o Snr. Kleerekoper descoberto os Bryozoa quando exa- 
minou no laboratorio a sua colhelta total. No caso de o material provir de 
estatoblastos transportados pelo vento ou por animals, a colonizagao da re- 
presa dificilmente poderia, no decorrer de dois meses, ter-se tornado Intense, 
Das duas hipoteses, a primeira a de terem germinado depois do transporte 
numerosos estatoblastos, e a segunda a de ten o presado hidrobiologo co- 
lecionado justamente no lugar em que os poucos estatoblastos ainda ca- 
pazes de germinagao tivessem sido depositados pelo vento ou pelos animals, 
sao ambas inverosimeis. Lacerando as colonias deStolella evelinae 
facilmente, responsabilizamos os fragmentos originados por laceragao colo- 
nial, contendo estatoblastos, pela populagao atual da represa, para onde 
devem ter sido conduzidos pelo riacho afluente. Tal opiniao, e verdade, nao. 
e apoiada pelo exame hidroblologico do riacho, realizado pelo Dr. Kleere- 
koper em julho de 1940. 

Primeiramente nao encontrou Bryozoa no afluente, apesar de os ter pro- 
curado continuamente. Alem disso, formava o riacho antes da construgao' 
da represa um brejo, cuja agua rica em materias organicas quasi se estag- 
nava. Finalmente, possue a nascente do riacho gaz carbonico em quanti- 
dade tao grande [40 miligramas por litro, titulagao do Dr. Kleerekoper) que 
as condigoes no trecho entre a nascente e o brejo doutrora devem ter di- 
ferido bastante das geralmente verificadas em aguas habitadas por Bryo- 
zoa. Assim sendo, somente o curto trecho do riacho abaixo do brejo pode 
ter abrigado a briozoofauna original. O dito trecho acha-se hoje, quer di- 
zer, desde a construgao da barragem, incluido na propria represa. Sera in- 
teressante examinar, futuramente, se as colonias descendentes de formas flu- 
viais se manterao no lago, como e de se esperar, segundo o habitat geral. 
da maioria dos Bryozoa (Brown 1933, p. 277-278). 

4. Observagoes nas colonias viventes 

4a. Germinagao e crescimento (Est. XII) 

No dia 19 de abril de 1940 recebi varios estatoblastos em germinagao 
e ca. de 15 colonias principiantes, das quais as mais velhas eram constitui- 
das por 3 individuos. Com isso, nao se pode pretender a inexistencia de 
colonias maiores na data mencionada, constituindo o fato apenas o resul- 
tado acidental da colegao. Quando as duas valvas do estatoblasto se abrem, 
deixando brotar o primeiro cistidio, evagina-se somente um polipidio (Fig. 
52, s). Foi anteriormente (Marcus 1934, p. 509) dito que, em todos os Phy- 
lactolaemata europeus, as colonias surgem ("schlupfen") do estatoblasto 
somente com um polipidio capaz de evaginar-se. Esta frase nao foi com- 
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preendida por Brlen (1936, p. 589), como se ve pela objeijao que publlca: 
"Je ne crois done pas, comme le dit Marcus, a propos des Lophopus, que- 
les s+atoblastes des Phylactolemates europeens donneraient qu'un seul poly- 
pide". Brlen tem materialmen+e toda razao, porque os estatoblastos ger- 
mlnam com botoes, dando, assim, mais de um polipidio, como se mostra,. 
p. e., no estatoblasto em germinagao de Lophopus crystallinus, de- 
senhado por minha Esposa ma fig. 3 do trabalho cifado, onde a Indicagao k, 
quer dizer "Knospe" (= bofao), poderia ter revelado a Brlen a minha ob- 
servagao em concordancia com a dele. O que foi dito e agora repetido 
por mim, e outra coisa, a saber, a evaginagao de primeiramente um unico- 
polipidio dos Phylactolaemata, nao somen+e dos europeus, no momento da 
germinagao do estatoblasto. Tal foi assinalado porque marca diferenga 
entre colonias jovens originadas por larvas e por estatoblastos e, alem disso, 
porque foi na literatura anterior (Kafka 1887, p. 44-46) descrito erronea- 
mente. Na sistematizagao das famtlias do ultimo autor figura a eclosao com 
um (Plumatellidae, p. 53) ou dois (Lophopusidae, p. 66) polipidios do esta- 
toblasto como caracter disjuntivo. Por isso a questao reveste-se de certa. 
importancia e precisa de estabelecimento definitivo dos fatos. 

Quando se cita em seguida, somente uma ou duas passagens ou figu- 
ras para demonstrar a evaginagao de um unico polipidio no momento da 
germinagao dos estatoblastos nos Phylactolaemata, procede-se assim para nao- 
sobrecarregar o texto com citagoes. Fredericella : Braem 1908, p. 32 
t. 7 t. 57; Brien 1936, p. 588 t. 5. Plumatella: Braem 1890, t. 3 f. 
53-54; Marcus 1926a, f. 8 (P. re pens L.); Kafka 1887, f. 28; Marcus 
1926a, p. 287 f. 5, 28 (P. fungosa Pall.); Vorstman 1927, p. 132 f. 7 
(P. emarginata Allm.). Stolella; Fig. 52, s. Lophopodellas 
Rogick 1934a, p. 424 t. 42 f. I; 1935b, p. 467 t. 2 f. 2-4; 1938, p. 191. 
Lophopus: Marcus 1934, p. 508 f. 3. Pectinatella: Kraepelin 
1887, t. 6 f. 129; Brooks 1930, p. 437 t. 2 f. I. Cristate.1 la: Hurrell 
1916, p. 30 f. 1. A microfotografia citada a respeito de C r I s t a t e I I a. 
mucedo Cuv. documenta evaginar-se piimeiramente um unico polipfdio. 
tambem nesta especie, cujos botoes adventfeios ja estao muito adiantados no- 
momento da germinagao. Em Cristatella mucedo a germinagao e se- 
guida por eclosao verdadeira, porque a colonia jovem abandona rastejando as 
valvas do estatoblasto. Refere-se a fase da eclosao a figura de Wesenberg- 
Lund (1897, t. 2 f. 21), que mostra a colonia jovem saindo do estatoblasto (p. 
315: "Kolonierne krobe ud af Statoblasterne" = as colonias saem dos estato- 
blastos rastejando) com 2, as vezes 3, polipidios evaginados. Com excepgao 
de H y a I I n e II a , da qual nao encontrei descrigao nem figura da germina- 
gao, mas, cuja posigao sistematica nas Plumatellidae nao deixa duvida quanto 
a sua concordancia com Plumatella, pudemos mostrar de todos os qe- 
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neros clos Phylactolaemata a saida de um polipidio so no infcio da germl- 
napao dos esfatoblastos. 

Ja foi mencionado na diagnose (veja p. 84), o numero dos tentaculos, 
sendo menor nos individuos principian+es da colonia que nos ulteriormente 
formados. Possuem tambem os polipidios jovens inlcialmente coroa de ten- 
taculos circular, sendo os dois bragos do lofoforo, i. e, a base dos tentaculos, 
concrescidos, ou curtos oomo foi verificado em Plumatella repens, 
P. fungosa (Marcus 1926, p. 286) e Lophopodella carter! 
(Rogick 1934a, p. 424) respectivamente. Nos individuos jovens, formados 
nas larvas de Plumatella, o lofoforo mostra-se, desde a primeira eva- 
ginagao, com a configuragao de ferradura, caractenstica dos Phylactolae- 
mata adultos (Marcus 1926a, p. 287). O aspect© "adulto" do lofoforo dos 
individuos de origem larval ve-se na figura classica de Plumatella 
fungosa (Braem I 890, t. I 5 f. I 68, IX) e nos desenhos excelentes de H y a- 
linella punctata (Rogick 1939, p. 207 t. 3 f. 14). Tal fato e tarn-; 
bem a ocorrencia de mais de um polipidio evaginavel nas colonias oriundas 
por larvas metamorfoseadas ilustram a alimentagao diferente, recebida pelas 
larvas abundantemente durante o longo penodo do seu desenvolvimento no 
oecio, mas, adjunta ao estatoblasto em quantidade limitada, de acordo com 
o espago pequeno dentro das valvas desses corpos lenticulares. 

A significagao biologica da propagagao por larvas deve residir na 
fecundagao, mas, tal multiplicagao por celulas germinativas nao e indispensa- 
vel para a vida dos Bryozoa, nomeadamente nao para os Phylactolaemata 
(Wesenberg-Lumd 1897, p. 350; 1907, p. 71; 1937, p. 401; Marcus 1934, 
p. 583; Brien 1936, p. 614). A propagagao vegetative, por estatoblastos, 
e o fenomeno essencial da continuagao da vida dos Bryozoa Phylactolaemata. 
Os estatoblastos garantem a sobrevivencia da especie a estagao desfavora- 
vel; conservam, nomeadamente como estatoblastos fixos (sesseis), a especie 
no lugar propfcio e espalham, especialmente os estatoblastos livres, provi- 
dos de anel natatorio, a especie para localidades remotas. Concordo plena- 
mente com Brown (1933, p. 274) que a antiga ideia de funcionarem os esta- 
toblastos unicamente como "winter-eggs" nao pode ser apoiada e, assim, 
creio, deveria desaparecer dos tratados. Com Davenport (1904, p. 213) e 
Borg (1936a, p. 281) convem resaltar a importancia dos estatoblastos para 
a distribuigao geografica dos Phylactolaemata. 

Os estatoblastos de Stolella evelinae germinam, as vezes, en- 
quanto se encontram ainda no clstfdio colonial materno, como foi anterior- 
mente observado em Plumatella fungosa (Kraepelin 1887, p. 86: 
1892, p. 57; Wesenberg-Lund 1897, p. 278), Plumatella repens (*) 

(*) A fiqura correspondente foi reproduzida por Wesenberg-Lund (1937, p. 398 
f. 501), mas, com a denominagao errada de "Frederlcella sultana (Blbch.)". 



SOBRE BRYOZOA DO BRASH 

i. ophopus (Marcus 1926a, p. 294; 1934, p. 509) e H y a I i n e I I a (Hastings 
i929a, p. 310). Reallzando-se em Stole I I a, como em Lophopus, tal 

.germinagao na colonia materna ainda viva, resuita no obito das colonias 
jovens e mostra que o aparelho especial de St ol ell a para a expulsao dos 
estatoblastos (veja p. 103) nem sempre funciona. Alem disso e mais uma 
prova de que os estatoblastos nao precisam de dessecagao, nem de repouso 
demorado, para se tornarem capazes de germinagao. 

A Figura 55 mostra o modo do crescimento da colonia jovem. Inicial- 
mente esse processo e igual ao de qualquer outra especie das Plumatellidae 
quanto a pequena distancia entre os primeiros indivtduos da colonia prin- 
cipiante. Como particularidade de Stolella evelinae nota-se ape- 
nas crescimento sempre unilateral e linear nas colonias jovens vistas por mim, 
em oposigao a muitas outras Plumatellidae, que crescem do estatoblasto em 
duas diregoes opostas ramificada ou radialmente. A colonia da Figura 55 

■chegou juntamente com outras nas minhas maos em 3 de maio, possuindo 
hesta data 5 polipidios, densamente dispostos. Para marcar as varias co- 
ionias individualmente e manipula-las, sem tocar no seu substrate natural (n), 
foram providas de fios de varias cores, sendo a colonia desenhada munida 
de urn cabelo. Inesperadamente a colonia nao oontinuou o seu crescimento 
sobre o substrate natural, mas, passou ao cabelo, apezar de ser este subs- 
trate mais flno e mais frouxo que o natural. A mobilidade do cistidio, exis- 
tente em Stolella evelinae, possibilita o encurvamento, tal como 
.se ve no individuo n.0 5 da Fig. 55. 

O crescimento descrito contrasta com o tlgmotropismo verificado em 
Plumatella repens (L), onde uma colonia, tendo enchido o seu subs- 
trate, pequeno pedago de cortiga de alno, foi amarrada com este pedago 
om cima de outro maior. Deixou, porem, de crescer por cima da estreita 
fenda, presente entre os dois substrates, por causa do tlgmotropismo forte- 
mente positive do tecido da zona de gemagao (Marcus 1926a, p. 333). Seja, 
porem, acentuado o papel do movimento cistidlal, decisivo para o crescimen- 
to singular de Stolella evelinae, faltando tal mobilidade nos indi- 
viduos de Plumatella. Cistidios muito jovens, tanto oriundos de larvas 
quanto de estatoblastos, sao tambem em Plumatella capazes de lo- 

■comogao (Wesenberg-Lund 1897, p. 332) e de alongamento consideravel 
•do cistidio sob certas condigoes (Marcus 1926a, p. 333 f. 30). Em todo o 
caso, caracteriza-se Stolella evelinae pelo alto grao de mobilida- 
de do cistidio e pela permanencia de tal qualidade em indivtduos que se 
formam em colonias adiantadas. 

Como se ve (Fig. 55), alongou-se o cistidio do Individuo n.0 5 entre 
II e 15 de maio, portanto, somente depois de ele se ter aposto ao cabelo, 
levando comsigo os indivtduos e botoes n.0 6-8. O protocolo revela como 
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dias de alongamenfo 12 e 13 de maio, sendo no ultimo o "pseudo-estolao", 
que separa os Individuos 4 e 5, oito vezes mais comprldo que em 10 de 
maio. A fase de 15 de maio mostra o imcio do alongamenfo dos cistidios 
basais dos individuos n.os 6 e 7. 

Outra colonia deixou igualmente de crescer sobre o seu substrato natu- 
ral, passando a um fio de linha. Esta colonia fez ver o fenomeno de laceragao 
duas vezes consecutivas. As colonias de todas as tres especies do genero 
Stolella acham-se especialmente dispostas para a laceragao nao somen- 
te a passive, mas tambem a ativa ou autotomia, por causa dos cistidios alon- 
gados e finos. Tal laceragao, quando combinada com rompimento do subs- 
trate, talvez o caule de Utricularia, e meio muito eficaz de distribuigao,, 
apontando isto Hyatt (1866, p. 15) em Plumatella arethusa(=: 
repens) e, a seguir, muitos outros autores, nomeadamente em trabalhos 
sobre Cristatellidae e Lophopusidae. Ultimamente publicou a Dra. Mary D. 
Rogick (1935b, t. I f. 7) ilustragao instrutiva da autotomia quasi acabada 
de Lophopodella carter!. Tao facilmente como em outra especie 
desprovida de septos internes, a saber Lophopus crys. tallinuf. 
(Otto 1921, p. 422), fecham-se tambem em Stolella evelinae as 
pequenas aberturas resultantes da autotomia ou da laceragao, regulando-. 
se Imediatamente depois da fragmentagao a pressao normal do Ifquido que 
enche a cavidade do corpo em cada uma das colonias partidas. 

Para experiencias de regeneragao, ha pouco realizadas metodicamente 
por Brien (1936, p. 616-621) em Fredericella sultana, nao quiz 
usar o material, nao muito amplo, da especie nova, pertencente a genero 
agora pela primeira vez verificado fora das Indias Orientals. Note! ape- 
nas regeneragao das extremidades dos tentaculos mordidas por larvas de Chi- 
ronomidae. A importancia economica dos Bryozoa da agua doce como. 
fonte de alimentagao das ditas larvas/ e, assim, dos Peixes resulta das obser- 
vagoes concordantes de varies autores, a saber, Wesenberg-Lund (1897, p. 
352): Plumatella fungosa var. typica, P. repens, Cris- 
tatella mucedo; Annandale (1911, p. 234): Lophopodella 
carter! var. himalayana; Harmer (1913, p. 436-439): Pluma 
tella emarginata var. muscosa, P. fungosa var. coral- 
loides, Paludicella articulata; Marcus (1926a, p. 283 f. 2 e 
Rusche 1938, p. 290): Plumatella fu ngosa var. typica; Marcus 
(1934, p. 518): Lophopus crystallinus; Rogick (1935, p. 260): va- 
ries especies. As larvas das Chironomidae mordem, naturalmente, os tenta- 
culos nem sempre em diregao nitidamente transversal, mas, em qualquer 
obliqua. Resultam disso regenerados inicialmente angulados, mantendo-se ao 
iado do regenerado e na sua base a terminagao cicatrizada do toco mordido, 
como se fosse uma ponta secundaria do tentaculo. Como foi observado por 
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Ot+o (1921, p. 402), sao tals angulos em tentaculos regenerados sucessiva- 
mente regulados, fenomeno, que, com o mesmo autor, pode ser chamado 
de adaptagao funclonal. 

Nas colonias parciais orlundas pela fragmentagao da colonia acima men- 
cionada, formaram-se bofoes in+ercalares (adventfcios; Terminologia de Braem 
1890, p. 33 e seg.; Heider 1909, p. 654; Brien 1936, p. 585). Bofoes In- 
fercalares sao no cresclmento normal de Sfolella evelinae raros 
na periferia da colonia (Fig. 52A), onde se processa colonizagao extensa do 
substrate, mas, aparecem mais tarde, nas regioes centrals (Fig. 52B). AT 
cresce a colonia intensamente. Formapao do zoario analoga foi encontrada 
em Farrella repens (Gymnolaemata Ctenostomata: Marcus 1926, 
p. 28 f. 7). For melo de estoloes verdadeiros, adiantados e provides de 
somente poucos indivfduos nutridores, ocupa Farrella repens zona 
vasta do substrate. Mais tarde e a area atravessada pelos estoloes coloni- 
zada Intensamente. Nas especies de Plumatella originam-se frequen- 
tbmente ramos laterals dos botoes adventfcios. Tal ocorre muito mais rara- 
mente em Stolella evel'inae, embora nao faltem completamente os 
ramos laterals, iniciados por botoes intercalares. Caracterfsticos para a es- 
pecie presente sao os pequenos grupos de indivfduos, constituidos por um 
botao principal e um ou dois adventfcios. 

A eficacia do celoma comum a todos os indivfduos da colonia de 
Stolella evelinae revela-se pelos fatos protocolados desde 16 de 
maio, relatives a colonia crescida sobre o cabelo. O polipidio n.0 5 morreu 
(16. V.), contendo em sua base um estatoblasto. Este chegou ao acabamento 
em 18 de maio, e em 21 de maio evaginou um botao adventfcio do Indivf- 
duo n.0 5. A falta de um polipidio nao tinha, assim, impedido os proces- 
sos evolutivos topograficamente vizinhos, sustentados pelo Ifquido do celoma 
colonial. O numero de 38 tentaculos do botao adventfcio e, sem duvida, 
Inferior ao normal, mas, mesmo assim, o polipidio respectivo chega a fun- 
cionar, segundo parece normalmente-. 

Os estatoblastos formaram-se no material atual muito cedo, a saber, nos 
funfculos do 2.° e 3.° indivfduos da colonia (Fig. 55). Corresponde isto a 
observapao de Beauchamp (1935, p. 152), que encontrou ca. de 6 estato- 
blastos em pequenas colonias de Lophopodella carter!, compos- 
tas por ca. de 10 Indivfduos. Na mesma especie notou a Dra. Rogick (1938, 
p. 194) os primeiros estatoblastos 13 dias depois de ten germinado o estato- 
blasto fundador da colonia respective. Em Stolella evelinae, man- 
tida em agua de 18-20° C., durou a formagao do estatoblasto 8 dias, do 
primeiro aparecimento ate o acabamento. Os estatoblastos da especie atual 
nadam sem exceppao, tanto os do lugar natural, de onde foram trazidos pelo 
Dr. Kleerekoper, quanto os que se formaram no aquario. Tal mengao e ne- 
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cessaria, porque nem sempre os estatoblas+os providos de anel "natatorlo" 
flutuam, como foi observado em Lophopus crystalllnus (Marcus 
1934. p. 507). Brown (1933, p. 290) diz que somente a minoria dos estalo- 
blastos livres das especies de Plumatella nada, e Sollas (1908, p. 265) 
notou nas culturas de Lophopodella capensis a falta de nata- 
qao dos estatoblastos da dlta especie. 

Quanto a idade das colonias de Stolella evelinae, parece 
haver co ncordancia com Stolella Indica, que, segumdo Annandale (191 lf 

p. 230), vive pouco tempo. Nenhuma de minhas colonias durou por mals 
de 4 semanas no aquario (18-20°). Mas, como nao foram alimentadas espe- 
clalmente com algas ou Protozoarios cultlvados, estas colonias nao permitem 
conclusao sobre a duragao da vida na natureza. Com a alimentagao aludi-;- 
da puderam colonias de Lophopodella carter!, com 45 indivi-s 
duos no maximo, ser mantidas no aquario durante 23 semanas (Rogick 1935b, 
p. 462; 1938, p. 190). As dimensoes da dlta especie sao muito pequenas, 
medindo as maiores colonias 13 X 6,5 mm. (Rogick 1934a, p. 417). A longe- 
vidade colonial, obtida pela Dra. Rogick, representa o record de todas as 
manutengoes de colonias dos Phylactolaemata no cativelro e ultrapassa ate 
o maximo que foi avaliado por Zschokke como duragao da vida de uma co- 
Ionia de vida livre na Europa (Marcus 1925, p. 31). Os indivfduos de Sto- 
lella evelinae duraram no aquario, no maximo, 19 dias, e, como termo 
medio, 13 dias. Trata-se, nesses dados, de polipidios que chegaram as mi- 
nhas maos completamente desenvolvidos. Pela posigao dos indivfduos obser- 
vados dentro da colonia, pode-se admitir que devem ter vivido na natureza 
pelo menos 10 dias, de maneira que avalio ser a duragao da vida do polipi- 
dio de 3-4 semanas. Tal perfodo de vida individual e regular, ou mesmo 
longo, quando comparado com as indicagoes da literature (Marcus 1934, p. 
534; Rogick 1938, p. 190). A rapidez da gemagao sucessiva dos Indivfduos 
de Stolella evelinae e menor que a de Plumatella re- 
pens (Marcus 1926a, p. 288 f. 6) e aproximadamente Igual a de Lopho- 
podella carter! (Rogick 1938, p. 194). 

4b. Movimentos do cistidio, evaginagao e irwaginagao 

Ao falar do encurvamento do pollpidio n.0 5 da colonia jovem ja aludi 
a mobilidade excepcional dos cistldlos de Stolella evelinae. Indivf- 
duos jovens de Plumatella sao tambem moveis (Marcus 1926a, p. 331, 
descrigao da f. 28) e, segundo a bela figura de Hyal inella punctata 
(Hyatt 1866, t. 9 f. I), reproduzida por Jullien (1885, p. 135 f. 174), esta 
especie possue ate certa flexibilidade dos cistidios adultos, mas, nao em tao 
alto grao como Stolella evelinae. Ligeiramente Inclinam-se tam- 
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bem polipidios adultos de Plumatella fungosa (Rusche 1938, p. 
277). Tanto com os tentaculos evaginados quanto com os invaginados, exe- 
cuta a metade distal da porgao ereta do cistidio da especie atual movimen- 
tos de rotagao e inclinagao, como tambem peristalticos (Fig. 56). A chitina 
que revests a epiderme dessa parte do cistidio e fina e mole e a musculatura 
longitudinal e anelar sao bem desenvolvidas. A atuagao dos musculos anelares-- 
torna-se especialmente mtida no ato da defecagao. Evagina-se entao o po- 
lipidio tanto quanto possivel e a musculatura circular provoca, pela contragao 
na base da duplicatura, constricgao mantenedora do estadio evaginado, se- 
melhante a desenhada na fase 4 da emissao do estatoblasto (Fig. 60). O 
cistidio de Stolella evelinae da regiao da duplicatura possue- 
ectocista chitfnica tenue e reage sobre estimulos mecanicos. Como as ou- 
tras formas, incapazes de Incurvarem o cistidio, responde tambem Sto- 
lella evelinae desorientadamente por invaginagao dos tentaculos, nao 
por meio de movimento dirigido, apesar de se achar para Isso apta. O 
fato de tal reagao mostra novamente que o plexo nervoso do cistidio nao e, 
como Serwerzhagen disse (1913, p. 335), puramente motor, mas, tambem 
sensorial (Marcus 1926a, p. 330, 343). Estimulos mecanicos aplicados ao 
cistidio basalmente da duplicatura e ainda mais na regiao horizontal do cis- 
tidio nao produzem reagoes verificaveis da parte do animal, sendo o reves- 
timento chitmico nas ditas regioes mais grosso e mesmo urn pouco distante 
da epiderme, nao Imediatamente contiguo a endocista. 

A evaginagao e a invaginagao acontecem sucessivamente, nao de um 
golpe, compondo-se os respectivos movimentos por varios empurroes. As- 
sim podem parar em qualquer fase, de modo que em caso de invaginagao 
ligeira os tentaculos ficam ainda fora do orlffcio. Depois de tal Invaginagao, 
sucede a evaginagao seguinte em breve e, conforms a retragao parcial, mais 
rapidamente que depois de invaginagao completa. Esta ultima ve-se na 
Figura 53, fazendo os tentaculos na Invaginagao profunda pregas onduladas. 
A mesma Figura mostra tambem quao profundamente se inserem em Stolella 
evelinae os ligamentos da duplicatura ("duplicature bands", Rogick 1937a, 
p. 368; terminologia introduzida por Kraepelin 1887, p. 70). Os dito5 ligamentos 
fixam o ponto em redor do qual a bamha dos tentaculos se dobra na evagi- 
nagao e por Isso foram chamados de musculos retentores anteriores por 
Fiyatt (1886, p. 37). Insergao profunda dos mesmos ligamentos significa du- 
plicatura prolongada para dentro da cavidade do corpo. Na especie pre- 
sents pertence metade da bamha tentacular a duplicatura, portanto, a re- 
giao nao evaginavel. Destarte e muito limitada a extensao do pollpldio 
evaginado, cujo anus somente pouco sobresae ao oriffcio (Fig. 58, 59, n). 
Hyatt (1866, p. 14, 73 e em muitos outros lugares) acentuou a Importan- 
cia do comprimento da duplicatura como caracter distintivo dos varios ge- 
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neros dos Phylactolaemata e, sem duvida, a evaginibilidade mui+o diversa 
condiciona aparencia bastante diferente. O comprimento do tubo digestive 
interfere de certo modo no aspecto da parte evaginada. Onde o intestine 
e tao longo como em Pectinatella, permanece na fase da evaginagao 
em parte na cavidade do coipo (Hyatt 1866, t. 10), apesar de ser muito curta 
a duplicatura. Com auxflio principalmente dos trabalhos de Hyatt (1866), 
Kraepelin (1887), Braem (1890) e as nossas laminas pude estabelecer a serie 
seguinte progressiva da duplicatura maxima, media e minima: I) Fre- 

■dericella sultana e Stolella evelinae. 2) Plumatella. 
3) Hyaline 1.1 a punctata (Hyatt 1866, t. 9 f. 3; Rogick 1940, p. 198), 
4) Lophopodella carter! (Vorstman 1927, p. 133 f. 10; Rogick 
1937a, f. 7, 8). 5) Pectinatella (veja tambem Oka 1890, t. 17 f. 4) 

•e Lophopus crystallinus (Marcus 1934 f. 14 p. 533). 6) Cris- 
tatella mucedo. 

4c. Movimentos do aparelho digestive 

A descrigao dos movimentos realizados pelo polipidio em exercicio de 
suas fungoes alimentfcias deve comegar com a dos cilios situados nas faces 
lateral e interna dos tentaculos. A atuagao desses cilios e em Stolella 
tao pouco contmua como nos outros Bryozoa Ectoprocta e Entoprocta (Li- 
teratura com Borg 1926, p. 248 e Marcus 1934, p. 558); quando param, 
apoem-se ao tentaculo Inclinados basalmente, quer dizer, abaixam-se em diregao 
a boca. A posigao de enjoo ("Ekelstellung" Marcus 1926, p. 55; 1926a, p. 
328), re-encontrada por Borg (1926, p. 249) nos Stenostomata (Cyclosto- 
mata da denominagao anterior; Stenolaemata de Borg) e por RIes & Schdlzel 
em Zoobotryon pellucidum (*) (Ctenostomata; 1934, p. 551), 
ocorre tambem em Stolella evelinae como resposta a estimulos 
mecanicos e quando a corrente de alimento artificial, p. e., o suco espri- 
mido de Utricularia e Oedogonium, e demasiadamente intense. O episto- 
ma, embora lembre topograficamente a epiglote, como foi dito por Allman 
(1856, p. 16), nao participa no acto de deglutigao. Regeita particulas vo- 
lumosas demais para que possam entrar na boca, empurrando-as para fora 
e para cima (Rogick 1937a, p. 380). Alem disso, dilata-se, pela aducgao da 
parede basal do epistoma a distal, o oriffcio bucal, tanto em Lophopus 

(*) Neviani ( 1939, p. 105 e seg.) reivindica o nome Zoobotryon verticil- 
la turn (Delle Chiaje 1828]. Sem duvida, esta denominaqao e mais antiga que a de 
Ehrenberg (1831). Mas, como disse ha pouco (Marcus 1937, p. 141), existem nomes mais 
antigos ainda, cuja validade deveria, ao meu veri ser examinada, antes de se mudar 
o nome tradicional. No caso contrario pode a sistematica, pelas alterapoes seguidas. 
talhar com a sua finalidade de auxiliar os estudos de caracter geral. 
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|Marcus 1934, p. 558), quan+o em Stolella. Em Pectinatella 
magnifica viu Brooks (1930, p. 431) o epistoma levantar-se e abaixar- 
se constantemenfe, conforme a contragao e o relaxamento dos curtos mus- 
culos contidos no epistoma. Riische (1938, p. 275), cujo trabalho Inspire 
confianga, nao observou, estranhamente, movimento algum do epistoma em 
Plumatella f u n g o s a. Nesta especie verificou deglutigoes repetidas 
em Intervalos de 35 segundos (termo medio), mais frequentemente todos os 
20-35 segundos. Deixa de mencionar a temperatura, mas, tendo trabalhado na 
segunda quinzena de agosto, na estagao limnologica de Crefeld (Baixo Reno, 
Alemanha), podemos supor a temperatura media de 17° C. (*). 

Nas deglutigoes de Stolella eve I In a e observadas na temperatura 
de 18,5° C. obtive 16,4 segundos como termo medio, 10 segundos como in- 
tervale mais frequentemente ocorrido. A discrepancia entre o prazo verificado 
pelo calculo como termo medio e o que e o mais frequente explica-se em 
Plumatella fungosa e em Stolella evelinae pelas pausas as 
vezes extensas, p. e., de 75 segundos em Plumatella fungosa e de 
26 segundos em Stolella evelinae. 

Os movimentos peristalticos continues realizam-se, como em Lopho- 
.p u s (Marcus 1934, p. 558), Lophopodella (Rogick 1937a, p. 392) e 
Plumatella (Riische 1938, p. 276), somente no Intestino medio ou esto- 
mago. Nos pormenores correspondem as contragoes gastricas de Stolella 
principalmente asde Plumatella, porque a onda das contragoes co- 
mega na regiao pilorica, desce ao fundo (regiao cecal) e dat volta em sen- 
tido inverso. Os intervalos entre as ondas sucessivas foram de 4 segundos 
em Lophopus (temperatura do quarto aquecido, ca. de 21° C.), 4-6 se- 
gundos em Stolella (18,5° C.) e 6-10, mais frequentemente 7-8 segun- 
dos em Plumatella (aproximadamente 17° C.). O cone, ou talvez me- 
Ihor funil, do esofago (Fig. 66, c) fecha a cardia durante os movimentos 
peristalticos. Destarte, o conteudo do estomago nao volta mais para dentro 
do esofago, embora suba, Impelido pela contragao dos musculos da regiao 
pilorica, de vez em quando ate a cardia, especialmente se o estomago es- 
tiver repleto. 

Permanece isento de substancias engulidas o saquinho terminal no fundo 
do ceco, separado do lumen restante por constricgao mats ou menos pro- 
nunciada, lembrando, assim, ampulheta. A propria formagao, como tam- 
bem a comparagao com o relogio de areia, ja se conhece de muitos 
Bryozoa. Sem pretender indicar toda a literature concernente a constric- 

( ) Nao dispondo da temperatura media de sgosto em Crefeld substitul-a pela de 
Cleve, 60 km ao norte de Crefeld. Os dados meteorologicos relatives a Europa central 
dou aqui e mais adiante segundo J. Hann, Handbuch der Klimatologie, vol. 3, 3.a ed. 
Stuttgart 1911 (J. Engelhorn's Nachf.). 
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<;ao cecal, sejam apenas mencionadas algumas passagens. A constricgao 
aludida foi pela primelra vez assinalada na literatura por Allman (1856, p. 
18), que a viu em varies Bryozoa da agua doce. A seguir foi discutida por 
Hyatt (1866, p. 51) nos Phylactolaemata em geral e desenhada em Hya- 
line I I a p u n c t a t a (f. 9 f. 3). Nos Gymnolaemata da ordem Chei- 
lostomata foi verificada em Bicellariella ciliata por Hincks (1871, 
p. 237-238; 1873, p. 25 t. 2 f. 6; 1880, p. XXV f. X no texto) e Joliet 
i(I877, p. 205 t. 8 f. 8). Nos Phylactolaemata Hyalinella punctata 
e Plumatella 'repens (no original, Plumatella hyalina) 
descreve e desenha Kafka (1887, p. 23 f. 6, 34B, 35B) a dita ampulheta, em 
Hyalinella lendenfeldi, Ridley (1890, p. 62 t. 2 f. 2, a) e a 
Dra. Hastings (1929a, p. 301 f. IB); em Lophopus crystallinus foi 
mencionada por mim (Marcus 1934, p. 561); em Cristatella mucedo 
por Becker (1937, p. 113) e em Lophopodella carter! pela Dra. 
Rogick (1937a, p. 392). 

Segundo a descrigao dos movimentos peristalticos em Lophopo- 
della carter!, parece que as partfculas alimenticias nao entram na 
regiao por baixo da constricgao, embora nao seja tal mencionado expressa- 
mente. Por outro lado, permanecem temporariamente retidas na ampulheta 
em Lophopus crystallinus e Cristatella mucedo. Sto- 
lella evelinae mostra o apendice cecal sempre livre dos componentes 
do conteudo gastrico. A secregao do epitelio do estomago e tao intensa 
aqui que forma almofada viscosa. A Fig. 57 evidencia varias fases das 
constricgdes peristalticas no fundo do ceco com a configuragao consequente- 
mente variada do conteudo do estomago. No animal vivente e realmente 
estranho verificar como as partfculas alimenticias nao penetram ate a base 
do ceco, aparentemente vazia, por ser hialina a secregao acumulada no fundo 
da ampulheta. Somente nos cortes, cuja descrigao me fara voltar aos por- 
menores histologicos da regiao respectiva, torna-se visivel a secregao (Fig. 
67), porque af se acha condensada em forma de flocos fracamente corados 
(veja p. MO). A almofada de secregao contribue em parte, certamente, para 
a formagao da membrana peritrofica, assinalada pela primeira vez em 1848 
por Dumortier e van Beneden (1850, p. 75) em sua admiravel historia natu- 
ral dos Polypos compostos da agua doce, onde descrevem a membrana pe- 
ritrofica da especie hoje chamada de Plumatella fungosa (Pall.). 
Como em todos os casos ate agora publicados (p. e. por Nitsche 1868, p. 
21; Marcus 1934, p. 562 f. 35, 37, pm; Rogick 1937a, p. 389, 393), a mem- 
brana peritrofica e nao-celular, constituida por secregao viscosa, segundo 
Rusche (1938, p. 277), lubrificando as fezes na defecagao. 

A cor acastanhada das celulas em redor da boca e no epistoma (em 
Pectinatella magnifica eo epistoma vermelho; Brooks 1930, p. 
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431) depends, em sua intensidade, da alimenta^ao e da idade dos individuos. 
Independents destes fatores, como tambem da cor das substancias comidas 
pelo animal, e azul-esverdeada irisante a cor da superffcie livre, quer dizer, da 
face interna do epitello intestinal. Por outro lado modifica a natureza dos 
organismos engulidos a cor geral do Intestino, como em Lophopodella 
carteri (Rogick 1934a, p. 417; 1935a, p. 159), conforms as reagoes por 
eles provocadas no citosoma das celulas do epitello Intestinal. Stolella 
evelinae nutre-se, como outros Phylactolaemata, dos elementos pequenos 
do Zooplancton e Fitoplancton, sendo frequentes, p. e., especies de Scene- 
desmus, Ankistrodesmus, Closterium, Flagellata e Ciliata. DIatomaceas pas- 
sam frequentemente pelo intestino, sem que seja digerido o seu conteudo 
plasmatico. Observagoes correspondentes foram, pela primeira vez, feitas 
por Dumortier e van Beneden (1850, p. 75) em PI u ma tell a fungosa 
e, mais tarde, por mim (Marcus 1925, p. 13). Rusche (1938, p. 285) notou 
DIatomaceas, tanto Ilesas, quanto digeridas, nas fezes de Plumatella 
fungosa. O ultimo autor observou tambem a passagem de Flagellata 
viventes, p. e., Trachelomonas volvocina, Pandorina morum e outros pelo In- 
testino de Plumatella fungosa, existindo na literatura anterior ob- 
servagofes identicas a respeito de Plumatella repens (Annandale 
•1911, p. 216-217). Rotatoria viventes foram varias vezes verificados nos 
ovals balotinhos fecais de Stolella, como ocorrem em Lophopus 
(Marcus 1934, p. 562) e Lophopodella carteri (Rogick 1938, p. 
185). Na ultima especie foram observados Rotatoria que. detidos durante 30 
minutos no intestino, se libertaram das fezes, nadando embora incolumes 
(Rogick 1940a, p. 319-320). Rusche viu digestao de Rotiferos em Pluma- 
tella fungosa (1938, p. 286), ao passo que permanecem frequente- 
mente viventes depois da passagem do intestino de Plumatella repens 
(Marcus 1925, p. 13). No trecho citado nao mencionei o nome da especie, 
por se tratar de trabalho de caracter geral, fazendo-se agora mister acres- 
centa-lo, porque nos ultimos decenios aumentou muito o Interesse dos zoo- 
logos no comportamento dos Bryozoa viventes. 

A exploragao dos organismos engulidos depende nao somente de sua na- 
tureza, mas, tambem da quantidade de alimentos accessiveis. Para enten- 
der os fatores reguladores da defecagao, parece util reunir alguns dados 
sobre a periodicidade desse processo nos Phylactolaemata. Dumortier e 
van Beneden (1850, p. 75) conseguiram expulsao de fezes com carmim duas 
a tres horas depois de terem introduzido a dita cor na agua, em que P I u 
matella fungosa foi mantida. Concordam com essas observagoes, 
realizadas no jardim botanico de Louvain (Belgica), as de Rusche, que tra- 
balhou, 88 anos mais tarde, na estagao limnologica de Crefeld (Baixo Reno, 
Alemanha), climaticamente semelhante a regiao de Louvain e nao muito dis- 
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tante dela. Rusche notou (1938, p. 276-277) novenfa minu+os de permanen- 
cia dos alimentos no estomago e ou+ros tantos no rec+o. Nos arredores de 
Berlin, onde a temperatura do verao, em geral, e um pouco mais alta que 
na plamcle belga e do Balxo Reno (julho, Bruxelles: 17,2° C.; Cleve, Baixo 
Reno: 17,4° C.; Berlin: 18,1° C., estagao externa), permanece a comida, 
quando abundantemente disponivel, durante uma hora no trato digestive de 
Plumatella repens e Cristatella mucedo (Marcus 1926a, 
p. 283) e mais de trinta minutos no recto de Lophopus crystallinus 
(Id. 1934, p. 562). Lophopodella carter!, ha pouco encontrada 
em Peiping (Lee 1936, p. 399), elimina as fezes, "au cas que sa vie soit tres 
active", duas ou tres vezes por dia, segundo as observagoes de Takahasl 
(1934, p. 350) na ilha de Formosa. O autor nao Indica expressamente se 
a alimentagao foi ampla, suficiente ou Insuficiente, embora a grande ativi- 
dade mencionada deva fazer crer em boas condigoes nutritivas. A unica fi- 
gure de Takahasi que talvez permita avaliar a quantidade de organismos 
planctonicos nas suas cultures, encontra-se na t. 17 (f. 5) e, evidentemente, 
presenta um polipidio faminto, com estomago por tres quartos vazio, con- 
trastando fundamentalmente com ouira (Rogick 1938, p. 193 f. 5), que mostra 
indivfduos copiosamente nutridos da mesma especie. 

Stolella evelinae eos Bryozoa em geral comem continuamente 
e, caso o turbilhao dos cilios tentaculares consiga acumulagao rapida de 
organismos no estomago, troca-se, em Stolella como nos outros Phyla- 
ctolaemata, rapidamente o conteudo do recto. Independentemente do grao 
de ser aproveitada, entra uma porgao do conteudo gastrico no recto. 
Assim, pode acontecer que, depois de 5-10 minutos, caimim engulido apa- 
rega no recto de Stolella e, juntamente com as partfculas corantes, tam- 
bem substancia aliment cia ha pouco entrada no estomago (temperatura da 
agua: 18,5° C.). RIes (1936, p. 93), chama os Bryozoa, "como muitos ani- 
mals giradores (Strudler), de desperdigadores de alimentos". Nao vejo, por 
emquanto, alguma possibilidade de completar analiticamente a citada for- 
mulagao, certa, sem duvida, mas nao explicativa. Com Becker (1937, p. 101), 
pode-se admitir ser a evacuagao das fezes refletoriamente condicionada pelo 
estado de enchimento do estomago, entendendo-se, assim, porque os ali- 
mentos permanecem durante penodos tao diferentes nos intestines medio e 
posterior. Nao se compreende, porem, o motivo por que os cilios, capazes 
de pararem, ou de provocarem correntes da agua para cima ou para o 
iado, quasi sempre batem para baixo e, desta arte, empurram os organismos 
para dentro da boca. O movimento quasi contmuo dos cilios pode, na 
agua estagnada, resultar da necessidade de renovar a agua em redor 
dos epitelios respiratorios dos tentaculos. A diregao ordinaria do bati- 
mento ciliar e a entrada conseguinte de maior quantidade de partfculas all- 
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menticias do que a superficle Interna do animal possa absorver nao se ex- 
plicam. 

Com a observapao da engulipao e defecapao no polypidio vivente nao 
pretendo poder determinar a durapao da absorppao, digestao e defecagao 
de uma determlnada quantidade de allmentos, como foi estudada por Ries 
(1936), com comida artificial, p. e., gema de ovo, leite, hemacias, esperma- 
tozoides de ourigo do mar, etc. em Zoobotryon pellucidum, per- 
tencente aos Gymnolaemata Ctenostomata. Nestas experiencias, formaram- 
se as fezes muito mais devagar. Mas, os resultados obtidos nao deveriam 
ser generalizados, p. e., os relatives a fagocitose. Foi por Ries, pela primeira 
vez, encontrada em Bryozoa, submetidos a condigoes artificials e, agora por 
mim (veja p. 25) confirmada sob condigoes naturals, tratando-se em ambos 
os casos, de Gymnolaemata (Cheilostomata; Thalamoporella eve- 
I i n a e ; Ctenostomata: Zoobotryon pellucidum). Nos Phylac- 
tolaemata, pesquizados a respeito da fagocitose, tal nao foi encontrada, nem 
em Lophopus crystallinus (Marcus 1934), nem em Cristate! I a 
mucedo (Becker 1937, p. 108), nem em Stolella e v e 1 i n a e. Os 
resultados do trabalho de Ries parecem, em parte, mais Importantes como 
observagoes citofisiologicas do que como elucidagoes da biologia alimentfeia 
dos Bryozoa. 

4d. O poro vestibular (Est. Xlll-XIV) 

Formagao ate agora desconhecida nos Bryozoa Ectoprocta e o poro ves- 
tibular da especie atual (Fig. 59, 60, a). Conhecem-se orgaos que propor- 
cionam a cavidade do corpo comunicagao com o meio ambiente, a saber, o 
poro supraneural e o orgao intertentacular dos Gymnolaemata (exemplos e li- 
terature: Marcus 1938, p. 86-87; orgao Intertentacular em Alcyonidium 
polypylum e Thalamoporella evelinae, veja p. 65 e 30 res- 
pectivamente do trabalho presente), e, nos Phylactolaemata, o "poro" de ex- 
cregao (veja p. 109), topograficamente homologo (Marcus 1934, p. 526) ao 
poro supraneural. Os orgaos mencionados representam aberturas do poli- 
pidio; o poro vestibular de Stolella evelinae pertence ao cistidio, 
i. e, a parede do corpo. No sentido das relagoes, ao meu ver (Marcus 1934, 
p. 589 e seg.; 1938a, p. 73-74), existentes entre Bryazoa e Pterobranchia, 
portanto, entre Protostomia pseudometamerizados com bi ou tripartigao da 
cavidade do corpo e Deuterostomia trimetamerizados, por Heider chamados 
de Coelomopora, todos os poros ocorrentes nos Tentaculata revestem-se de 
sumo interesse. 

A circulagao provida pelos tufos de ctlios nas celulas das chamadas so- 
matopleura e esplanchnopleura e muito intensa na regiao anal. Ai giram 
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espermatozoides, ovos solfos, parasitas (Buddenbrockia, amebocifos 
hipertrofiados pela infec^ao com N o s e m a ) , particulas de corpos brunos, 
i. e., pollpidios degenerados, e estatoblasfos, livres do fumculo em que se 
originam (Fig. 69). Durante horas seguidas permanecem, as vezes, os esta- 
toblasfos no espago entre a duplicatura e a parede do corpo (cistidio). O 
vestibule mostra em Stolella eveiinae reintrancia unilateral, no 
lado anal de sua parede, tornando-se desta arte, mais espagosa a cavidade 
do corpo nesse lado. Chama-se vestfbulo a parte do cistidio que, perma- 
nentemente, durante a invaginagao e evaginagao do polipidio, se acha do- 
brada para dentro, revelando-se a topografia dos elementos na regiao ori- 
ficial do indivtduo pela Fig. 58. Olhando na dita figura, que apresenta em 
proporgdes identicas o estatoblasto e os orgaos da terminagao livre do 
Indivfduo de Stolella eveiinae, entende-se dificilmente como as 
constrigoes da musculature cistidial e os cflios, causadores da circulagao do 
Ifquido do celoma, conseguem transportar o estatoblasto para cima. Em 
Stolella eveiinae nao existe na regiao vestibular espagoso canal cir- 
cular, isento de musculos, como foi descrito em Lophopodella car- 
ter! (Rogick 1937a, p. 374 f. 7, 8, 13), mas, os musculos dilatadores sao 
dispostos em redor da parte distal da bainha tentacular e do vestfbulo in- 
teiro e, assim, formam verdadeira nassa de grades sobrepostos (d). Evi- 
dentemente, deveriam opor obstaculo mecanico a subida dos estatoblasfos 
muito maior que os ligamentos da duplicatura (b), pouco numerosos, bem 
elasticos e, por isso, nao impeditivos. Tanto no animal vivente e em pre- 
paragbes totals, quanto nos cortes, revelam-se os musculos dilatadores sempre 
Incolumes, sem laceragao. Supondo destruigao parcial dos dilatadores pelo 
estatoblasto Impelido atravez deles, tal laceragao foi procurada esmerada- 
mente em animais vivos e numerosas laminas antes de termos formulado o re- 
sultado negativo a este respeito. 

Acumulagao de estatoblasfos ria porgao distal do indivfduo nota-se na 
bela figura dePlumatella repens (Rogick 1940, p. 193 f. 15). Nem 
a explicagao da dita figura, nem a descrigao correspondente (ibid. p. 201), 
alude a libertagao dos estatoblasfos de Plumatella repens por poro 
especial, certamente Inexistente, pois tal nao teria ficado desapercebida por 
parte dos numerosos observadores de Plumatella repens. Segundo 
o estado atual dos nossos conhecimentos, os estatoblasfos de todos os Phy- 
iactolaemata tomam-se livres pela fragmentagao da colonia ou pela decom- 
posigao do cistidio depois da morte. A fragmentagao pode ser laceragao 
passiva pelo movimento da agua, realizando-se este tipo em todos os gene- 
ros. Alem disso, as colonias de Stolella eveiinae podem fragmen- 
tar-se por autotomia, provocada por constrigbes localizadas da musculatura 
da parede do corpo, independentemente de locomogao. Nas formas no es- 
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tado adulto rasteiras, como sao Cristatella, Lophopus e L>o p h o 
p o d e I I a , +al fragmentapao e auxiliada por movimentos divergentes das 
varias parte ou lobulos do zoario. Nas partes velhas da colonla, onde a 
maioria dos polipidios ja se havia degenerado, viu Annandale (1913, p. 226) 
ia saida dos estatoblastos de Fredericella sul + ana, subsp. j o r- 
■d a n i c a (literatura desta forma: Hastings 1938, p. 530-531) pelo sulco 
longitudinal do cistidio, amolecendo-se, evidentemente, a chitina relativa- 
mente fraca da dita regiao em primeiro lugar. Eliminagao dos estatoblastos 
por poro preformado ate agora nao havia sido observada nos Phylactolae- 
mata. 

O processo da expulsao do estatoblasto entende-se melhor pela Fig. 60 
do que por descrigao. A energia para a agao de langar o estatoblasto fora 
e fomecida pela musculatura da parede do corpo, cuja plasticidade se evi- 
dencia nas fases sucessivas da Fig. 60. Com a temperatura da agua de 
I8,50C. a libeftagao do estatoblasto dura 3-4 minutos. Com tanto que o 
estatoblasto permanega em grande parte dentro da cavidade do corpo, por- 
tanto, ate a fase 3, o processo da evacuagao ainda pode ser Interrompido. 
Em tal caso, o estatoblasto pode varias horas mais tarde safr do mesmo ou 
de outro poro vestibular. Tendo o estatoblasto safdo completamente (fase 
5) e, com ele, certa quantidade do liquido celomatico, nota-se diminuigao 
do turgor do cistidio em sua parte distal, coberta por ectocista chittnica so- 
mente fina. Os fenomenos visiveis na fase 6, a saber estado de colapso da 
regiao superior do cistidio e Inclinagao da coroa tentacular para o lado oral, 
continuam nitidos durante certo tempo e voltam ao estado normal somente 
20 minutos depois da fase 5. 

O poro vestibular permanece fechado fora dos momentos da expulsao 
dos estatoblastos, mas, pode ser representado pela injegao de solugao do 
azul de metileno, p. e., na regiao horizontal do cistidio, aposta ao substrate. 
0 aumento da pressao interna faz entao escoar logo o liquido corante pelo 
poro vestibular. O ponto de safda do liquido injetado em Stolella cor- 
responde topograficamente ao distrito das celulas de inclusoes fuchsinofilas 
de Lophopus crystallinus (Marcus 1934, p. 532), (Fig. 64, f) igual- 
mente permeavel sob pressao anormal, resultante da injegao de solugoes co- 
rantes na cavidade do corpo (I. c., p. 538). 

Embora parega sempre algo precaria a comparagao anatomica entre 
Phylactolaemata e Gymnolaemata, posso, creio, homologar o poro vestibular 
•de Stolella evelinae com o ponto em que as larvas de Carbasea 
1 n d I v I s a se libertam por deiscencia da parede do vestibule considera- 
velmente dilatada (Stach 1938, p. 398). O autor fala,' e verdade, em dila- 
tagao da bainha tentacular, mas, como os ovos "chegam a regiao Imediata- 
mente por baixo do operculo" e at estendem "a parede Interna do oper- 
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culo", provocam expans5es do vestibulo, i. e., do cistidio invaglnado, deli- 
mltado distalmente pelo operculo, proximalmente pelo diafragma, sendo o 
ultimo o limite distal da bainha tentacular. 

Emquanto o polipidio funciona normalmente, nao sao eliminados corpos. 
brunos, resultantes da degeneragao de outros polipidios da colonia, pelo seu 
poro vestibular, com excepgao de algumas particulas flutuantes no liquido 
celomatico, que casualmente acompanham a expulsao do estatoblasto- 
Seja da descrigao dos processes degenerativos de Lophopodella car- 
ter! (Rogick 1938, p. 196) ressaltado o fato de se acumularem particulas. 
do corpo bruno na regiao do "invaginated fold", i. e., na regiao, onde, em. 
Stolella evelinae, existe o poro vestibular. Ao se desintegrar o. 
polipidio, concentra-se a sua massa, muitas vezes, na regiao distal do cis- 
tidio pertencente a ele. Da-se entao ocasionalmente o egresso do corpo- 
bruno pelo poro vestibular. Descarrega-se assim, o cistidio do corpo bruno- 
e permanece mesmo Intacto. Tal tipo de extrusao do corpo bruno, com- 
binada com conservagao do cistidio total, ocorre tambem em Lophopus 
crystallin us, onde e o tipo mais raro, observado somente "em casos. 
Isoiados" (Marcus 1934, p. 518). 

Em Lophopodella carter! (Rogick 1938, p. 196-197) encon- 
tra-se o tipo da constrigao do cistidio em redor do corpo bruno (f. M, 13- 
em p. 195), por principio, nao nos pormenores, Igual ao tipo representado na 
figura 6de Lophopus crystallinus (Marcus 1934, p. 516). O 
processo distingue-se do outro, descrito aqui primeiramente, pelo deteriora- 
mento da regiao vestibular do cistidio, que se separa, juntamente com o po- 
lipidio degenerado, da parede do corpo, mais proximalmente intacta. O' 
processo revela-se, assim, como autotomia do cistidio em sua terminagao 
distal. Autotomia basal e o tipo comum da libertagao dos corpos brunos em. 
varies Phylactolaemata de ectocista mole, a saber, Lophopodella car- 
ter! (Rogick 1938, f. 8), Lophopus, Cristatella e Stolella 
evelinae. Quando as colonias da ultima especie se alongam no decor- 
rer do crescimento e, subitamente se separam em varias porgoes isoladas, os 
corpos brunos, situados na regiao do zoario, aposta ao substrato, tornam-se 
livres. Eteito Igual ao de cairem corpos brunos fora da cavidade do corpo 
na parte basal da colonia consegue-se pela laceragao passiva dos zoarios, 
frequente em todos os generos dos Phylactolaemata. Pude verificar evacua- 
pao de polipidios degenerados em Stolella evelinae, quando a co- 
lonia foi despedagada durante a manipulagao do material, p. e., quando foi 
tirado do aquario e posto no vaso de observagao. A degeneragao do po- 
lipidio nao e seguida, nem em Stolella evelinae, nem em Lo- 
phopodella carter! (Rogick 1938, p. 197) ou outra especie dos Phy- 
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lactolaemata, por regenerapao no mesmo lugar da desintegragao do pollpldio- 
anterior. 

5 Notas histologicas 

Neste capitulo serao descritos somente alguns orgaos escolhldos, a saber,, 
o cistidio e a regiao do poro vestibular, o canal blfurcado, a musculatura do 
corpo e do intestine, a ampulheta do ceco e os orgaos de reprodugac,. 
na medida cm que foram desenvolvidos no material presente. 

O desenvolvimento dos estatoblastos, ultimamente estudado por Brien. 
(1936, p. 598-612), provavelmente nao ofereceria aspectos novos quando pes- 
quisado em genero ainda nao examinado a respeito, visto concordar, nos- 
tragos fundamentwis, em tipos sistematicamente tao distantes, como sao 
Crist atella e Fredericella. O sistema nervoso periferico pode- 
ria, segundo as nossas experiencias com Lophopus crystallinus. 
(Marcus 1934, p. 541-542) ser representado unicamente por coloragao vital,, 
por si mesma auspiciosa em forma, como a atual, dotada de cistidio trans- 
parente. Mas, o processo precisa de material muito amplo. Querendo es- 
tudar, quanto mais possivel, a vida de Stolella evelinae, repre- 
sentante de genero biologicamente quasi nao pesquisado, nao pude expor 
muitas colonias a coloragao com o azul de metileno, sempre prejudicial aos. 
polipidios. As poucas tentativas realizadas deram apenas resultados frag- 
mentarios, cuja publicagao nao se justificaria. Para completar a histologia. 
comparativa do intestine dos Phylactolaemata, cujas bases se encontram no 
trabalho de Muller (1914) sobre PI urn atella, nas notas, alias escassasH 

de Brooks (1930) sobre Pectinatella, em nosso estudo sobre Lo- 
phopus (Marcus 1934), e nas pesquisas de Becker (1937) e Rogick (1937a). 
sobre Cristatella e Lophopodella respectivamente, faltava-me 
justamente o unico trabalho recente sobre P I u m a t e 1 I a , pertencente a. 
mesma familia que Stolella. Parecia-me preferivel adiar o estudo com- 
parativo da histologia do intestino nos Phylactolaemata, ate o restabeleci- 
mento das comunicagoes normals com a Europa, a simples descrigao do in- 
testino de Stolella evelinae, confrontando-o somente com os ge- 
neros sistematicamente mais distantes. 

Os orgaos restantes, como sistema nervoso central e tentaculos, nao se 
distinguem essencialmente dos elementos correspondentes de Lophopus- 
e Lophopodella e, assim, nao exigem descrigao especial. 

5 a. Cistidio e musculos (Est. XIV) 

Faiando da Irrltabilidade diferente nas regioes erecta e basal do cistidio, 
ja Indiquei a espessura diferente da ectocista nas ditas partes, como tambem 
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.sua contiguldade com a endocista na parte ereta, em oposi^ao ao pequeno 
In+ervalo entre ectocis+a e endocista na reglao basal. Como em Lopho- 
pus (Marcus 1934, p. 528) e Lophopodella (Rogick 1937a, p. 372) 
a ectocista tinge-se vivamente azul em cortes corados segundo o metodo de 
.Mallory (modificagao com azan segundo Heidenhain; coloragao do tecido 
conjuntivo). A endocista e composta por epitelio mais chato que em Lo- 
phopus (Marcus 1934, f. 12), Lophopodella (Rogick 1937a, f. 4, 
10), Hyalinella (Kraepelin 1887, t. I f. 20, 21) ou qualquer outro ge- 

.nero dos Phylactolaemata, com excepgao de Plumatella e Frede- 
ricella (Kraepelin I. c., f. 26; Otto 1921, t. 14 f. 7; Brien 1936, t. 20), 
onde tambem e chato. Na regiao do orlficlo e na zona de gemagao as 

■celulas epiteliais sao mais altas, mas, na superfi'cie restante, nem mesmo 
■cubicas. 

O epitelio e composto por tres tipos de celulas, as indiferentes ou, 
melhor, celulas de revestimento, as celulas vacuolizadas ou vesiculosas e as 
celulas granulosas (Fig. 61, x, y, z). Nota-se agora novamente a impossibi- 
Jidade de generalizar para todos os Bryozoa os achados anatomicos e histo- 
Jogicos obtidos em urn unico representante, sendo ate Impossivel, pelos por- 
menores pesquisados em urn genero dos Phylactolaemata, formar conceito dos 
poucos outros. Em Lophopus verificamos celulas Indiferentes, nao muito 
numerosas e em disposigao nao estrictamente epitelial, representando o ma- 
terial que se diferencia em celulas granulosas e vesiculosas. Em Stolella 
formam as celulas correspondentes epitelio pavimentoso de revestimento uni- 
forme (Fig. 61, x); os nucleos dessas celulas sao duas vezes tao volumosos 
quao os dos dois outros tipos. Fases Intermediarias entre as celulas de re- 
vestimento de urn lado e as celulas granulosas e vesiculosas do outro lado 
permitem considerar os dois ultimos tipos tambem em Stolella como 
diferenciagbes do primeiro. 

Em Lophopus sao as celulas granulosas responsaveis pela secre^ao 
da ectocista, em Stolella nada teem que ver com este processo. Com 
"Mallory" (azan) tingem-se os granules de vermelho escuro. As celulas gra- 
nulosas ocorrem em grande numero na face externa dos tentaculos e, mais 
escassamente, na bainha tentacular (Fig. 63), nao existindo nas ditas regides 
ectocista alguma. Sao, em toda a parte do corpo, especialmente numerosas 
em Indivfduos bem alimentados e devem, assim, com grande probabilidade, 
ser tidas por celulas armazenadoras de substancias de reserve. Tal papel de- 
sempenham em Lophopus as celulas vacuolizadas, cujo conteudo em 
cortes de Stolella tratados com os metodos de coloragao segundo Mal- 
lory (azan), da hematoxylina ferrica-eosina, e da hematoxylina de Ehrlich- 
eosina, concorda com a ectocista na minima nuance. Considero as celulas 
vesiculosas em Stolella (Fig. 61, y) como elementos secretores da ecto- 
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cista chitinica. Havendo discussao literaria pormenorlzada em o meu tra- 
balho ci+ado sobre Lophopus (p. 528-531), excusado e repe+i-la; volto 
a opiniao dos autores ai citados quanto a interpretagao das celulas vesi- 
culosas (celulas em anel-sine+e) em Plumatella e Frederlcella. 
Infelizmente, comblnaram os pesquisadores anteriores as celulas vacuollzadas 
dos ultimos generos com as das Cristatellidae e Lophopodidae (denomlnagoes 
usadas no senfido de Rogick 1935a, p. 154-155), onde as celulas veslculosas 
sao armazenadoras. Sem duvida, falta em Stole II a ainda a verificagao 
das alteragoes provocadas pela fome nas celulas granulosas e vistas por mim 
nas vesiculosas de Lophopus (Marcus 1934, p. 530-531) e pela Dra. Ro- 
gick em Lophopodeila (1937a, p. 373). No tempo em que notei as 
diferengas inesperadas nos cortes corados do epitelio de Lophopus e 
S t o I e II a , nao dispuz mais de colonias viventes de S to I e I I a . 

As observagoes concisas, mas, absolutamente claras, da Dra. Rogick 
(1937a, p. 372-373) provam que as celulas vesiculosas, turgidas, de Lopho- 
podeila carter! sao celulas armazenadoras, como sao em Lopho- 
pus. Da-se o mesmo em Cristatella (Marcus 1934, p. 528-529) e 
Pectinatella (Brooks 1930, t. 3 f. 4). A figura citada mostra a dispo- 
sigao de celulas vacuolizadas na face externa dos tentaculos de Pectina- 
tella magnifica, perfeitamente comparavel a situagao de celulas cor- 
respondentes de Lophopus (Marcus 1934, f. 26, bl). Posso acrescentar 
o corte tangencial da membrana ligadora dos tentaculos de Lophopo- 
deila carter! (Rogick 1937a, p. 371 f. 14). Sao tres casos de ocor- 
rencia das celulas vesiculosas na face externa da coroa tentacular, onde ecto- 
cista nao existe. Em Stolella evelinae faltam na regiao indicada 
celulas vesiculosas, porque nesta especie, como tambem em Frederl- 
cella e Plumatella, sao celulas secretoras da ectocista. Nos respec- 
tivos lugares aparecem em Stolella celulas granulosas, provavelmente 
armazenadoras. Para dar Ideia aproximativa da relagao numerica, certa- 
mente variavel conforme a parte do corpo examinada, entre os componentes 
do epitelio do cistidio, foram contadas em tres cortes da regiao central da 
parte cistidial ereta 108 celulas no total, das quais 58 (54 %) foram celulas 
de revestimento; 28 (26%) celulas vermelhas, tidas por armazenadoras; 22 
(20%) celulas azuis, secretoras da ectocista chitinica. 

Apesar da eficiencia da musculatura, notavel na parte ereta, tanto nos 
movimentos do cistidio quanto na expulsao dos estatoblastos, e na regiao 
deitada, onde efetua a autotomia, a tunica muscularis e muito tenue em 
comparagao com ade Lophopus (Marcus 1934, f. 12) e Lophopo- 
deila (Rogick 1937a, f. 4 p. 369). A membrana sustentadora, interme- 
diaria entre as fibras da musculatura circular externa e as da longitudinal, 
interna, e igualmente fraca, se bem que presente em toda a parte do cis- 
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tidio. O revestlmento epitelial da cavidade do corpo poderla ser chamado 
de somatopleura, com a condipao de que nao seja a somatopleura dos 
Bryozoa homologada, sem delongas, com urn folheto parietal endomesoder- 
m'co. A definipao do mesoderma encontra nos Phylactolaemata (Braem 1897, 
p. 45-47; 77-80; 1908, p. 14) dificuldades urn pouco menores que nos Gym- 
nolaemata (Marcus 1938, p. 107-109), devido a supressao da metamorfose 
propriamente dita na ordem, cujas especies habitam a agua doce. Mas, 
mesmo assim, difere muito de tudo quanto ocorre em outros Coelomata, de 
maneira que os termos "somatopleura" e "esplanchnopleura" so reservada- 
mente podem ser usados aqui. O endotelio em questao e geralmente cons- 
tituido por celulas chatas, cujos nucleos distam consideravelmente urn do 
outro; na regiao do orificio (Fig. 63, n) as celulas sao mais volumosas. Pe- 
quenos tufos de cilios compridos das celulas da somatopleura e esplanchno- 
pleura produzem a circulagao do liquido do corpo. 

A regiao do poro vestibular merece atengao especial. No vesttbulo 
inteiro sao as celulas de revestimento altas e bem delimitadas; celulas vesi- 
culosas faltam em correlapao com o revestlmento chitmico ausente no vesti- 
bulo (Fig. 62). No lado anal do vesttbulo acumulam-se as celulas granulosas 
na vizinhanga do poro vestibular. O proprio lugar do poro mostra-se ocupa- 
do por celulas de revestimento que nao deixam abertura alguma visivel nos 
cortes. Nas camadas subjacentes ao epitelio existem interrupgoes, tanto nas 
camadas musculosas anelar (subepidermica) e longitudinal (sub-peritoneal), 
quanto na membrana sustentadora intermuscular (Fig. 63). Os musculos sao 
fortemente desenvolvidos em redor do poro vestibular, como corresponde as 
vivas contragoes observaveis durante a espremedura do estatoblasto. 

Pesquisando agora com atengao especial em Lophopus (Fig. 64) 
o ponto correspondente ao poro vestibular de Stolella, encontrei esta 
regiao tao espessada quao em Stolella, provida de esplanchnopleura 
notavelmente mais alta que no vesttbulo restante e com dilatadores em 
grande numero. No proprio lugar do poro destaca-se verdadeira tampa 
constituida por celulas de inclusdes fuchsinofilas, possivelmente celulas excre- 
toras (Marcus 1934, p. 532-533). Parece Inveroslmil a expulsao de estato- 
blastos de Lophopus atravez da massa das celulas descritas, e tal nunca 
foi vista por nos, mas, por outro lado, pode-se admitir fungao especial dos 
elementos acumulados em Lophopus no ponto topograficamente cor- 
respondente ao do poro de Stolella. 

O diafragma de Stolella caracteriza-se pela camada espessa da 
musculatura circular, continuando a longitudinal para dentro como camada 
sub-peritoneal da bainha tentacular (Fig. 62, h). 

Todos os musculos dermaticos sao, histologicamente definidos, celulas 
musculares lisas uni-nucleadas. Caracter igual possuem os musculos dilata- 
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dores (muse, parleto-vaginals anteriores) que se Inserem na membrana susfen- 
tadora do vestibule e da duplicatura, sendo a dita membrana infundibullfor- 
memente alongada para dentro pela inserpao dos dilatadores. 

Os ligamentos da duplicatura cilmdricos (muse, parieto-vaginais poste- 
iriores) sao constituidos pelas camadas seguintes de fora para dentro: es- 
planchnopleura, musculatura longitudinal e membrana sustentadora. O re- 
tractor do polipidio consiste em numerosas celulas musculosas, uni-nucleadas 
e lisas, cujas miofibrilas homogeneas sao envolvidas pelo sarcoplasma. A 
insergao das fibras principals, encontra-se, como nos outros Phylactolaemata, 
mo lim't-te entre bainha tentacular e faringe, ao nivel do ganglio (Braem 1890, 
p. 63). Neste ponto deveria ser corrigido o esquema ha pouco publicado 
por Becker (1937, p. 93 f. 21), onde a unica inserpao no Intestine anterior 
foi desenhada profunda demais e outra, no recto, realmente Inexistente. A 
■falta do ganglio e dos orgaos reprodutivos e a pequenez do estatoblasto 
diminuem o valor do novo esquema. 

5b. Canal bifurcado e intestine (Est. XV-XVI — Fig. 66-68) 

No capitulo relative a anatomia e biologia gerais, ja aludi ao "poro" de 
excrepao dos Phylactolaemata (veja p. 101), ouja literatura completa foi reu- 
nida ha pouco (Borg 1926, p. 251-252; Marcus 1934, p. 522 e seg.). O 
poro foi descoberto por Verworn (1887, p. I 14) e considerado por ele, e no- 
mneadamente por Cori (1893), como nefndio. Tal opiniao foi criticada por 
Braem (1890, p. 53) e Kraepelin (1892, p. 38). A anatomia e hlstologia da 
regiao respective, a saber, o canal bifurcado, foi, entre outros, estudada em 
Pecti natella (Oka 1890, p. 108- III; 1895), Cristatel la (Gerwerz- 
fiagen 1913a, p. 13-15), Lophopus, Cristatella, Pectinatella 
(Marcus 1934, p. 522-526) e Lophopodella (Rogick 1937a, p. 381). 
O resultado destes trabalhos e a inexistencia de urn poro persistentemente 
aberto. Em Cristatella mucedo dilata-se o canal bifurcado, for- 
mando na base do tentaculo mediano uma vesfcula, cujo lumen e revestido 
tanto por epitelio ciliado quanto o canal bifurcado restante. Dehiscencia 
da parede dessa vestcula e eliminapao de escorias, foi vista por Cori (1893, 
p. 636 t. 27 f. 16) em colonias viventes, e per Gerwerzhagen (I. c., f. 6) em 
cortes. Em Lophopus existe apenas interrupgao da membrana susten- 
tadora, mas, nenhuma vesfcula. Tal falta tambem em Lophopodella, 
onde a membrana sustentadora e nitidamente mais fina no lado anal que no 
oral. 

Em Stolella eveiinae alonga-se, como nos outros Phylactolae- 
mata, o epitelio cubico do canal bifurcado para dentro da base do tenta- 
culo mediano, mas, nao existe dilatapao vesicular, nem interruppao ou adel- 
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-ga^amento da membrana sustentadora. Nessa especie nao exists, portanto, 
"nefndio" algum, nem prlncipiante, nem involuido. Nos Bryozoa Ectoprocta 
nao exists nefndio ou orgao segmentario, mas, apenas varios tipos de poros 
na parede do corpo. 

Para distlnguir as varlas partes do intestino, continuo a usar as denomi- 
nagoes tradicionais aplicadas no trabalho sobre Lophopus (Marcus 1934, 
p. 557) e nas publicagoes mais recentes sobre Lophopodella (Rogick 
1937, p. 386), Cristatella (Becker 1937, p. 99-100) e Plumatella 
(Rusche 1938, p. 273). Seriam tais o Intestino anterior, que comega com a 
boca e se compoe de faringe e esofago, o Intestino medio ou estomago com 
as regioes cardiaca, cecal e pilorica, e o intestino posterior ou recto, que 
nos Phylactolaemata nao precisa de subdivisao ulterior. Os termos que im- 
plicam determinados conceitos embriologicos, como estomodeo, mesenteron 
(mesodeo), proctodeo (Borg 1926, p. 219), sao, ao meu ver, menos reco- 
mendaveis nos Ectoprocta em geral e nomeadamente nos Phylactolaemata, 
cujo Intestino larval se origina por brotamento da camada usualmente cha- 
imada de ectoderma. Compreende-se a aversao de Borg contra o termo 
"estomago" para urn orgao absorvente, mas, a sub-divisao do Intestino medio 
proposta por ele, a saber, jejunum, caecum e Ileum suscita Ideias firma- 
das, Incombinaveis com as fungbes digestivas dos Bryozoa, tomando, alem 
disso, qualquer Inovagao nao absolutamente necessaria em questoes da ter- 
minologia inutilmente dlflcil a manutengao da continuidade com a literatura 
anterior. 

Sem querer, como foi dito (veja p. 105), entrar na descrigao pormeno- 
irizada do tracto intestinal de Stole! I a (Fig. 66), ponho em relevo apenas 
certas particularidades, sejam novas ou sejam controversas. E' nova a al- 
tura da valvula coniforme do piloro (v), tao saliente nem mesmo em Plu- 
matella (Kraepelin 1887, p. 45-46 t. I f. 30), onde todavia e conica e, 
assim, se distingue da dobra anelar, Indicada para Pectin atella (Oka 
1890, p. 103: "constricgao simples"), Lophopus (Marcus 1934, p. 561: 
"dobra anelar"), Cristatella (Becker 1937, p. 100: "constricgao mtida 
entre os Intestines medio e posterior") e Lophopodella (Rogick 1937a, 
p. 388: "limite semelhante a urn sfincter"). Evidentemente apresenta a val- 
vula pilorica caracter disjunctivo entre as Plumatellidae e as outras familias. 

As paredes anal e oral dos intestines medio e posterior respectiva- 
mente sao contiguas e assim a observagao de Nitsche (1868, p. 15), criti- 
cada por Kraepelin (1887, p. 46) e afirmada por Braem (1890, p. 60 t. 9 
f. 112), mostra-se certa, mantendo-se a uniao visivel na Fig. 66 tambem nos 
animals evaginados. 

Os cortes do ceco concordam com o comportamento do animal vivente, 
porque a secregao acumulada no fundo torna impossivel a entrada do con- 
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teudo do estomago nesse saquinho terminal. Como Becker (1937, p. 112). 
em Cristatella, encontrei no fundo do ceco de Stolella celulas 
unitormes, (Fig. 67, c) que diterem das celulas. acidofilas (celulas das listras;. 
Marcus 1934, p. 559) e basofilas (celulas dos sulcos) presentes no intestino 
medio restante. Em todas as celulas do ceco de Stolella a orla de bas- 
tonetes e menos mtida que em Lophopus (Marcus 1934, f. 36), Lo- 
phopodella (Rogick 1937a, f. 35), Cristatella e Plumatella 
(Becker 1937, f. 27-29, 26). As celulas uniformes do fundo de Stolella 
nao exhibem o aspecto sincicial desenhado e descrito por Becker (1937, p. 
,112-113 f. 31) de Cristatella. A figura de Becker lembra outra, do 
Intestino medio de Plumatella (Kraepelin 1887, t. 2 f. 55), onde as 
celulas acidofilas com varios vacuolos sucessivos no seu citoplasma se veem 
num corte algo obliquo. 

Os cortes transversals do fundo do ceco de Stolella (Fig. 68) pa- 
recem-se com a figura dada por Davenport (1890, t. 10 f. 85), por sua vez 
concordante com a minha do corte longitudinal do ceco de Cristatella 
(1934, f. 38). Como se ve pelas Figs. 67 e 68 os cortes longitudinals e trans- 
versals do fundo do ceco de Stolella mostram Igualmente epitelio tfpico. 
As celulas sao, as vezes, providas de pequenos vacuolos subterminais, os 
quais nas celulas acidofilas sao maiores. Nos vacuolos desenhados nas ce- 
lulas basais e nas acidofilas, trata-se apenas de uma das varias fases existen- 
tes, podendo, nomeadamente nas celulas acidofilas, ocorrer vacuolos nume- 
rosos enfileirados ou urn unico maior conforme a idade e, possivelmente, c 
estado funcional, discutidos por mim na descrigao de Lophopus. No 
corte obliquo do ceco da Fig. 69 veem-se quatro listras das altas celulas aci- 
dofilas e o saquinho terminal revestido por camada uniforme constituida 
pelas celulas do fundo. Apesar de serem menos altas que as celulas acido- 
filas, essas celulas do fundo do ceco nao se parecem com as basofilas. Na 
fase de contragao do saquinho terminal as celulas sao alongadas e atenua- 
das e o epitelio dobra-se, tornando, assim, estrelado o lumen do ceco (Fig. 
68). Concorda, portanto, a histologia do epitelio no fundo do ceco com 
a descrigao de NItsche (1868, p. 20): na extremidade cega do estomago de- 
saparecem as celulas alongadas" (quer dizer, acidofilas das listras) "sendo a 
camada celular af em toda a parte uniformemente grossa" (fase de relaxa- 
mento da Fig. 67). O epitelio desenhado no corte longitudinal de PI u 
m a t e I I a (Kraepelin I 887, t. I f. 28), e no transversal de Cristatella 
(Davenpoit 1890, t. 10 f. 85), como tambem toda a descrigao do fundo do 
ceco de Lophopodella carter! (Rogick 1937a, p. 389-390), podem 
ser citados como concordantes com as minhas observagbes em Stolella. 

Como a membrana sustentadora nao participa da formagao das dobras, 
mas, continua durante a contracgao (Fig. 68) tao recta quao se apresenta 
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na fase de relaxamento dos musculos do saquinho terminal, revela-se muito 
elastica. A sua independencia do epitelio distingue-a de uma membrana 
basal, e esta denominagao, aplicada por Becker (I. c.), nao parece de todo 
feliz. A membrana sustentadora do polipidio e a do cisiidio tingem-se de 
.modo igual e deveriam sen denomlnadas identicamente. A unica diferenga 
existente entre a membrana sustentadora do cistfdio e a do polipidio reside 
na topografia. No cistfdio e situada entre a musculatura sub-epidermica, 
circular e a sub-peritoneal, longitudinal; no Intestino, onde com excepgao de 
algumas fibras longitudinals do tumculo estendidas sobre a base do ceco, os 
musculos longitudinals faltam nos Phylactolaemata, encontra-se entre o epi- 
ielio intestinal e os musculos circulares. 

A insergao do funfculo no fundo do ceco de Stole Ma foi estudada 
pormenorizadamente para verificar as relagoes entre as varias camadas. Como 
se ve (Fig. 67), passam o peritoneo e a membrana sustentadora do intestino 
ao funfculo, sendo interrompida a musculatura circular no fundo do ceco. 
Concorda isso com a figura do ceco de Cristatella (Marcus 1934, f. 
38) e com a descrigao de NIfsche que se refere a Plumatella (1868, 
p. 17): "na ponta extrema do estomago que continua no funfculo, faltam as 
fibras musculares". Mostra-se, assim, pela continuidade basal da muscula- 
tura, ser o corte longitudinal do ceco de Plumatella (Kraepelin 1887, 
t. I f. 28) algo obliquo. Oka (1890, t. 19 f. 32) desenhou exactamente a 
Interrupgao da camada muscular e mencionou-a tambem (p. 103). E' ver- 
•dade que tomou o funfculo por tubular e considerou a membrana sustenta- 
dora funicular como Ifquido, mas, nesta particularidade a organisagao do 
funiculo foi correfamente descrita por Nitsche (1868, p. 17), Kafka (1887, 
p. 26) e Braem (1890, p. 61). 

Quanto a musculatura do ceco, nota-se diferenga Importante entre os 
varios generos dos Phylactolaemata. Em S t o I e I I a e muito compacta 
(Fig. 67, 68) e concorda assim com ade Lophopodella (Rogick 1937a, 
p. 389 t. 7 f. 40) e Plumatella (Nitsche 1868, p. 17 t. 2 f. 17; Krae- 
pelin 1887, t. i f. 28). A membrana sustentadora e fraca em Stolella, 
distinguindo-se como fino anel azul nos cortes corados segundo Mallory (mo- 
dificagao com azan por Fteldenhain) dos musculos vermelhos. Segundo os 
meus cortes, da-se em Cristatella o contrario: os musculos sao'relati- 
vamente finos, mas, a membrana sustentadora e muito grossa e forma as 
dobras pectinosas visiveis na figura do corte longitudinal do ceco de Cris- 
tatella (Marcus 1934, f. 38). As nossas observagoes relativas a Cris- 
tatella contrastam neste ponto com as Indicagoes de Verworn (1887, p. 

I 14 t. I 3 f. 22), mas, as solugoes corantes, naquele tempo, nao possibilitavam 
diferenciar musculatura de membrana sustentadora (I. c., p. 101). Com- 
preendo muito menos como seria possivel ajustar os meus cortes de Cris- 
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i a t e I I a com a figura recentemente publicada por Becker {1937, f. 31). 
Af, ve-se o fundo do ceco de Cris + atella circumdado no corte trans- 
versal por camada muscular mais forte que em meu material. Menos con- 
•cordante ainda e a membrana sustentadora ("membrana basal" na termino- 
logia de Becker) muito tenue; em meus cortes e incomparavelmente mais 
grossa. Se o corte desenhado por Becker tivesse passado pela reglao su- 
perior ao saquinho terminal, poder-se-ia compreender melhor a fineza da 
membrana sustentadora e a espessura da musculatura e homologar as cama- 
das com as correspondentes de Lophopus (Marcus 1934, f. 36), mas, 
como e corte do tergo cecal Inferior (Becker 1937, p. 112, ultimo paragr.) 
devo, depois da re-examinagao das minhas series de Cristatella cora- 
das segundo Mallory (metodo original), apontar novamente (Marcus 1939, 
p. 178) a Incompatibilidade dos achados dele com os meus. 

A musculatura circular do esofago e do ceco mostra em alguns, nao 
muitos, cortes tangenciais corados com hematoxilrna ferrica-eosina a estria- 
gao transversal em preto e rosa, descrita por Bronstein (1938, p. 258). Nao 
se trata de estriagao transversal verdadeira, mas, apenas de artefato. En- 
contrei, alem idisso, entre ca. de 2000 cortes do intestine examinados a res- 
peifo da estriagao da tunica muscularis intestinal urn unico, corado com he- 
matoxilina de Ehrlich-eosina, do esofago de Stolella evelinae com 
celulas musculares estriadas (Fig. 65). As zonas escuras sao mais largas que 

■as claras, sendo as zonas alternantes, as vezes, obliquas e no total algo irre- 
gulares. O achado visto a luz reflectida foi examinado a luz polarizada (*) e, 
observado assim, mantinha-se, revelando-se desta arte como verdadeira re- 
fragao dupla. A literatura relativa a estriagao dos musculos dos Ectoprocta 
foi, ha pouco, reunida por mim (1939, p. 175-180), de modo que parece inutil 
repeti-la. Nos musculos do esofago de Stolella nao ocorrem as cama- 
das intercalares nas regioes isotropica e anisotropica (membrana interme- 

■diaria, discos secundarios, zona clara de Henle etc.). Sabe-se que miofi- 
brilas lisas, mas, onduladas, podem mostrar-se compostas por segmentos 
claros e escuros (W. J, Schmidt 1924, p. 390-391), podendo ate ondulagao 
das fibrilas do tecido conjunctive fibroso tornar os feixes irregularmente es- 
triados (Ibid., p. 284-285). Estes ultimos (ibid., f. 145) contrastam, sem du- 
vida, com o aspecto dos musculos do esofago de Stolella. W. J. Schmidt 
(1924, p. 411) chama de pseudo-estriagao o fenomeno do aparecimento 
de estrias mais grosses e mais Irregulares que as da estriagao verdadeira. 
Provem tal pseudo-estriagao por se serpearem fibrilas em ondas curtas, o 
que provoca alteragao contmua do azimuth e, assim, causa claridade e obs- 

(*) Agradego so Snr. Lie. Rui Ribeiro Franco, lente de Minerologia e Pe+rografia 
•da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, por me ter 
;proporcionado o microscopio de polarisagao para o dito exame. 
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curidade periodicas enfre Nicols cruzados. Deste modo, expllca-se ao meu 
ver, a ocorrencia do unico caso de estriagao ate agora visto por mim na 
musculatura dos Phylactolaemata. Nos Gymnolaemata exists estriagao ver- 
dadeira de alguns musculos de avicularias e vibraculas (Marcus 1926a, p. 315- 
317), ocorrendo, alem disso, as vezes, estriagao transversal das fibrilas lon- 
gitudinals presentes nas celulas mio-epiteliais da faringe (veja p. 66). Nos 
musculos do esofago de Stolella trata-se de "pseudo-estriagao" de fi- 
brilas onduladas. Ondulagao semelhante, que lembra cstrias, foi enccntrada, 
ha pouco, na membrana sustentadora do ceco de Cristatella (Marcus 
1939, p. 178 t. 14 f. 29). Compreendo agora, depois do achado da mus- 
culatura pseudo-estriada do esofago de Stolella, completamente a ve- 
rificagao correspondente de Nitsche em Plumatella (1868, p. 16 t. 2 
f. 15), cujos observagoes, embora realizadas sem microtomo e outros re- 
cursos da tecnica microscopica atual, sempre de novo cfespertam admiragao, 
tanto pela exatidao dos fatos, quanto pela exposigao clara e circumspecta. 

5 c. Espermatohistogenese (Est. XVII) 

O material colecionado em intervalos nunca menores de uma semana nao 
contem a espermatogenese completa. Sendo alem disso a regiao do testf- 
culo parasitada por Nosema bryozoides (Korotn.), descrito na p. 
128, desisti da tentative de Interpreter as poucas fases iniciais que se apre- 
sentaram nos cortes. Relativamente mais frequentes, se bem que nao nu- 
merosos, sao os estadios das Figures I e 2. Sao espermatocitos livres do 
fumculo e encontram-se na cavidade do corpo. Na literature tern sido dis- 
cutido se os espermatozoides se afastam do funfculo antes de terem ad- 
quirido a sua forma definitiva. Depois das pesquisas em Plumatella 
(Korotneff 1888; Kraepelin 1892; Braem 1897) e Lophopus (Marcus 
1934), o problema mostra-se menos Intrincado que primeiramente parecia. 
As espermatides podem perder o contacto com o funfculo e percorrer o 
perfodo da espermatohistogenese na cavidade do corpo. Segundo Korot- 
neff tal separagao ja pode ocorrer no estadio dos espermatocitos e observa- 
gao Identica foi feita por Braem (1897, p. 8). Sendo as condigoes nutritivas 
iguais para celulas aderentes ao funfculo e para as flutuantes no Ifquido do 
corpo, que, p. e., alimenta o ganglio e o musculo retractor, banhando-os, 
tornam-se as observagoes de Korotneff e Braem plenamente aceitaveis. Pa- 
rece, assim, a separagao dos espermatocitos no material presente processo 
normal, nao condicionada pelo parasite mencionado. E verdade, que as 
fases seguintes da espermatohistogenese foram, em Stolella evelinae, 
somente observadas em conexao com o funfculo. Houve, consequentemente, 
em Stolella, como em Plumatella polymorpha Krpl. (abrange 
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as especies repens Le fungosa Pall.), pesquisada por Muller (1914, 
p. 47), corpos residuals (Est. XVII Fig. 10, II, s) somente nos fumculos das 
preparagoes atuais, nao no celoma, onde foram verificados, ao lado de funi- 
culares, em Plumatella fungosa (Braem 1897, p. 13) e Lophopus 
crystallinus (Marcus 1934, p. 566). 

Pela comparagao com as fases correspondentes de Lophopus e 
pelo volume duas vezes maior que o das espermatides da Fig. 3 (Est. XVII), 
reconhecem-se os estadios das Figs. 1 e 2 como espermafocitos da 2.a ordem, 
na profase da 2.a mi+ose de ma+uragao. Nem o espirema fino (Fig. I), nem o 
denso, permite em meu material, fixado com os liquidos de Bouin e Gilson 
e corado com hematoxilinas ferrica e de Ehrlich, contar os cromosomas;. 
tambem em Lophopus Isto foi possivel somente na placa equatorial 
(Marcus 1934, t. 40 D I). 

As espermatides vistas por mim em Stolella evelinae perma- 
necem no fumculo, mantendo-se individualizadas durante toda a espermato- 
histogenese. Formam em redor do tecido funicular aglomeragoes lobadas e 
tais podem, quando cortadas tangencialmeftte (Est. XVII Fig. 6-8), Impressio- 
nar como soltas do fumculo. Os cortes seriados, porem, fazem sempre ver 
contiguidade das espermatides com os prolongamentos do fumculo. Nao 
entra, 'nestes ultimos, a membrana sustentadora do fumculo, cuja cor azul 
se salienta nitidamente nos cortes corados segundo Mallory. Tao pouco 
ocorrem nos ditos prolongamentos nucleos das celulas do fumculo. Nao obs- 
tante, considero os sustentaculos das espermatides no fumculo de Stolella 
evelinae como formados pelo protoplasma funicular, nao pelas proprias 
espermatides, porque as ultimas permanecem Individualizadas (Fig. 3-4). 

Na disposigao descrita das espermatides, concorda Stolella eve 
linae com o material de Plumatella estudado por Kraepelin. Evi- 
dentemente nao se distingue fundamentalmente o tipo da adesao das esper- 
matides ao funfculo do tipo do citoforo, encontrado em Lophopus crys- 
tallinus (Marcus 1934, p. 566) e nos Gymnolaemata, Electra pilosa 
e Membra nipora membrana ce a (Bonnevie 1907, p. 574, 583). 
Foi observado por Kraepelin (1892, p. 9-10) confluencia do citoplasma das 
espermatides vizinhas, quando afastadas artificialmente do seu lobo funi- 
cular. Braem desenha tal "blastoforo" (= citoforo) em Plumatella fun- 
gosa (1897, f. I f. 23, bl), apontando-o (p. 10) como normalmente pre- 
sente na dita especie e formado pelo citoplasma da espermatide. Tornando- 
se a espermatogenese mais intense do que e no material atual, passa o fu- 
mculo da fase lobada, aqui presente (Est. XV Fig. 69), a racimosa, e tal 
poderia conduzir a separagao, mecanicamente condicionada, de grupos peri- 
fericos de espermatides do funfculo. Dar-se-ia entao o fenomeno provo- 
cado artificialmente por Kraepelin, i. e., a formagao do citoforo. 
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Fisiologicamenfe concordam as massas citoplasmaticas reunidas no cl- 
toforo e as que permanecem individualizadas no funfculo, por serem ambas 
em par+e usadas para a formapao da cauda do espermatozoide e em parte 
eliminadas no corpo residual. Nas fases livres seguintes as das Fig. I e 2 
{Est. XVII) formar-se-ia citoforo, como em Lophopus e Plumatella 
f u n g o s a. Nas duas ultimas especies aparece o citoforo tambem nos casos de 
permanencia das espermatides no fumculo durante a espermatohistogenese 
(Lophopus: Marcus 1934, f. 51; P. fungosa: Braem 1897, t. I 
f. 3). Em Stolella evelinae e na Plumatella estudada por 
Kraepelin foi observada somente aderencia das espermatides ao funiculo, 
sem formagao de citoforo. Nos Gymnolaemata acima indicados a libeitagao 
das espermatides da somatopleura do cistidio e a regra (Bonnevie 1907, p. 
573-574), como tambem a formagao do citoforo. Em todos os casos os es- 
permatozoides deixam grande parte do citoplasma das espermatides em urn 
corpo residual comum. 

As espermatides mais jovens, vistas por mim, mostram situagao perife- 
rica do nucleo (Est. XVII Fig. 3) e, mais para dentro, o chondrioma (c) (ter- 
minologia segundo Wilson 1934, p. 363 e seg.). Na face livre brotam fla- 
gelos finos, representantes dos filamentos axiais do flagelo futuro, cujo ble- 
pharoplasto (b) so excepcionalmente se reconhece. Na figura 4 comega a 
migragao do chondrioma para a periferia, passando ao lado do nucleo; os 
filamentos axiais sao agora mais grosses e mais compridos. Na figura 5 os 
chondriomas atingiram sua posigao definitiva na base dos filamentos axiais. 
Estes sao consideravelmente mais volumosos que na fase anterior e irregu- 
larmente tortuosos, ja se notando a tenuidade de sua porgao proximal, con- 
tigua com o citosoma. No nucleo da espermatide comega a disposigao da 
cromatina, caracteristica de todas as espermatides dos Bryozoa ate agora 
estudadas, a saber, uma calota de densidade crescente no polo proximal do 
nucleo, emitindo a calota um processo para o polo distal. Tal nucleo vesi- 
cular mostra, alem da cromatina martelliforme, nitidamente a membrana 
nuclear e o enchylema (terminologia de Wilson 1934, p. 96). Somente nas 
fases seguintes (6-8), torna-se visivel o centnolo proximal (p), situado entre 
o processo distal da cromatina nuclear e o chondrioma. Ja na Figura 5 
(Est. XVII) comega a formagao da parte principal do flagelo, que nas Figs. 
6-8 continua. Como se ve, permanece fina a porgao proximal do flagelo, 
constituida quasi unicamente pelo filamento axial, de maneira que a parte 
principal da cauda se forma primeiramente na ponta distal (externa) pro- 
gredindo d'aqui para a regiao proximal a condensagao do citoplasma em 
redor do filamento axial. Este mostra nas fases medias da espermatohisto- 
genese feigao de mola, como ja foi figurada em espermatides de Pluma- 
tella fungosa (Retzius 1906, t. 15 f. 5, 7). 
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Den+ro do citosoma alonga-se o chondrioma, aparecendo assim a parte 
media (d), que contem tambem o filamento axial (a). Tao pouco como em 
Lophopus (Marcus 1934, p. 586), vi nas fases dispomveis de S t o I e I 1 a 
mitochondrios separados, observados por Botrnevie (1907, p. 578, 583) em 
espermatides jovens de Electra pilosa e Membranipora mem- 
branacea, mas sempre o chondrioma unido. Quanto a fungao, concor- 
dam os mitochondrios dos Gymnolaemata mencionados e o chondrioma dos 
Phylactolaemata, Lophopus crystallinus e Stolella eveli 
n a e , fornecendo o manto em redor do filamento axial da parte media da 
cauda. Miiller (1914, p. 45) responsabilisou os plastosomas (= chondriosomas) 
pela formagao do filamento axial. Tal nao e provavel, porque o filamento 
axial brota, emquanto o chondrioma ainda se encontra no polo oposto do 
citosoma (Fig. 3). Alem disso nao se nota diminuigao alguma do chondrio- 
ma durante o crescimento do filamento axial. O filamento axial sai do cen- 
trfolo distal, que funciona como blepharoplasto, e o citoplasma da esperma- 
tide, alimentada possivelmente pelo fumculo, fornece o material da parte 
principal do flagelo. 

O processo de se formar o manto protoplasmatico da parte principal 
e diferente nas ditas Membraniporidae e em Stolella. Nas primeiras 
corre o citoplasma sucessivamente para fora (em diregao distal) (Bonnevie 
1907, p. 582) e nao envolve a parte terminal. Em Stolella evelinae 
comega o protoplasma a depor-se perifericamente, permanecendo justamen- 
te a porgao proximal da cauda durante longo penodo da espermatohisto- 
genese quasi nua, constituida quasi unicamente pelo filamento axial, con- 
servando-se menos rica em protoplasma e, assim, mais fina e mais flexivel 
(Est. XVII Fig. II), mesmo nos espermatozoides deflnitivamente formados. 
Parte terminal do flagelo nua, i. e, nao envolvida por citoplasma, falta em 
Stolella evelinae. Em Lophopus existe, mas, de resto parece- 
se o flagelo e seu desenvolvimento em Lophopus muito mais com 
Stolella que com os Gymnolaemata mencionados, sendo tambem os es- 
permatozoides adultos em Stolella e Lophopus bem semelhantes. 
Os de Plumatella (Kraepelin 1892, t. I f. 29; Braem 1897, t. I f. 37, 
49; Retzius 1906, t. 15 f. 1,2) teem parte media mais grossa que os de 
Stolella, mas, a fineza do trecho proximal do flagelo exisfe tambem 
ai (Kraepelin 1892, t. I f. 23; Retzius 1906, t. 15 f. 5). A cabega aproxi- 
madamente conica na figura citada de Braem, nao nas de Kraepelin, di- 
fere bastante dos espermatozoides de Lophopus e Stolella. Para 
entender os textos de Kraepelin (1892, p. 10 e seg.) e Braem (1897, p. II 
e seg.), o termo "Hals" (= pescogo) usado por eles deveria ser substituido 
por parte media ("middle piece", "MIttelstuck"). 
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No penodo final da espermatohistogenese, quando o chondrioma se 
alonga de tal modo que quasi desaparece no citoplasma (Est. XVII Fig. 9), 
torna-se muito nftido o centnolo distal. Possivelmente seja este aumentado 
por um seu derivado, o corpusculo central ("Zentralkdrper" de Retzius 1906, 
p. 46) ou corpusculo anelar ("Ringkdrper" de Miiller 1914, p. 45). Os grao- 
zinhos anelares das Membraniporidae ("Ringkdrnchen" de Bonnevie 1907, 
p. 579) proveem, como a autora diz, do centnolo proximal e colocam-se de- 
finitivamente entre o pescogo e a parte media, portanto, na ponta pro- 
ximal da parfe media do espermatozoide. Nos Phylactolaemata pesquisa- 
dos, a saber, Plumatella, Lophopus, Stolella, nao existe 
pescogo; o centnolo proximal (Fig. 8, p) e inconspicuo, e sempre ocorre na 
ponta distal (externa) da parte media (d) o anel, que corresponde topogra- 
ticamente ao centnolo distal e aos seus eventuais derivados. Em Lopho- 
pus (Marcus 1934, p. 596 f. 40, O-Q) e menos acentuado que em 
Stolella evelinae. 

Pelo alongamento consideravel do citosoma representado na Fig. 9 
(Est. XVII), torna-se possivel ver o espermatozoide definitive esbogado den- 
tro da massa protoplasmatica da espermatide. Acroblasto tormador do 
acrosoma (r, perfuratorio) nao se ve, mas, somente, toma o nucleo aspecto 
de langa. O citoplasma, ate a tase da Fig. 5 homogeneo, torna-se do es- 
tadio da Fig. 6 em diante mais granuloso, ate se achar na ultima epoca 
da espermotohistogenese repleto de plaquinhas. Em varies cortes presentes 
essas plaquinhas simulam configuragao espiral, realmente Inexistente. Apre- 
sentando, como e sabido, a bainha mitochondrlal da parte media em muitos 
espermatozoides estrutura espiral [Wilson 1934, p. 285), a observagao da 
ausencia de tal disposigao na parte media do espermatozoide de Sto- 
lella evelinae nao envolve crttica alguma do achado positive realiza- 
do pelo grande tecnico Retzius (1906, p. 46) em Plumatella fungosa. 
Na tase da Fig. 9 ainda se percebe em redor da massa condensada da chro- 
matina o vacuolo nuclear. Tal desaparece no espermatozoide saido do ci- 
toplasma (Fig. 10). Cada uma das celulas germinativas abandona, ao se 
tornar livre, o citoplasma pertencente a ela, deixando-o em forma de grumo 
cordiforme, que se tinge Intensamente com substancias corantes basicas. 
Mais tarde, quando os espermatozoides saem nadando do tunfeulo, os varies 
grumos deixados pelos componentes de um grupo de espermatozoides coa- 
lescem, constituindo assim corpo residual (s) esferico, preto na coloragao 
com hematoxilina. 

5d. Ovario (Est. XVI — Fig. 70) 

As celulas germinativas femininas tornam-se somente reconhecfveis na 
zona de gemagao, depois de ter entrado pelo menos um ovocito no penodo 
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de cresclmento. Em Lophopus encontrei o mesmo (Marcus 1934, p. 
571). Perto de tals ovaries Iniciais desenvolvem-se tambem os botoes. 
Resul+a disso relagao aparente entre o ovario principlante e o botao vizinho. 
Essa aproximaijao topografica lembra a opiniao de Braem acerca da trans- 
formagao do polipidio orlglnado na vizinhanga do ovario em bolsa incuba- 
dora ou oecio (Braem 1890, p. 117, explicagao da fig. 171: Plumatella 
fuingosa). Braem (1897, p. 22) descreveu pormenorizadamente a +opo- 
grafia e a histologia do ovario e oecio de Plumatella fungosa, 
considerando o ovario como representante do fumculo Involuido e, assim, o 
oecio juntamente com o ovario homologos a um indivfduo feminino (I. c., p. 
28-30; paralelos nas p. 73-75). Seria possivel aludir a certa Incongruencia 
nas figuras 54 (1897, t. 2) e 83 (ibid., t. 3), visto que o ovario da pri- 
meira ilustragao e mais desenvolvido que o da segunda. Nao obstante de- 
duziu Braem (p. 22, 25) a entrada do ovo maduro no oecio vizinho das 
relagoes topograficas entre o ovario jovem e o oecio da figura 83. Alem 
disso, a passagem do ovo 'no oecio vizinho nunca foi vista, nem por Braem, 
nem por outros observadores. Pelo contrario, viu o descobridor dos oecios 
dos Phylactolaemata, E. Metschnikoff (1871, p. 507), flutuarem os ovos de 
Plumatella fungosa na cavidade do corpo e depois entrarem em 
contacto com o oecio. A observagao de Metschnikoff foi confirmada por 
NItsche (1872). Em Fredericella desenha Braem (1908, t. I) Igual- 
mente apenas ou ovario e oecio separados ou oecio que contem ovo, mas, 
nenhuma incorporagao do ovo pelo oecio vizinho. Com essa exposigao 
quero apenas apontar quao dificil e a verificagao do processo da entrada 
do ovo no oecio e a inexistencia de prova conclusiva quanto a relagao onto- 
genetica direta entre o ovario e o oecio vizinho. 

Nao disponho de ovos no oecio em Stolella, mas, de alguns ovo- 
citos, na profase da I .a divisao de maturagao, flutuantes na cavidade do 
corpo. O ovario desenhado na Fig. 70 (Est. XVI), p. e., carece de oecio 
vizinho, sendo o botao vizinho pela sua histologia caracterizado como poli- 
pidial. Tais casos de ovarios nao acompanhados por oecios sao frequentes 
em meu material. A relagao entre botao e oecio jovens chamei em cima 
de aparente. Com o cresclmento do cistidio afastam-se muitas vezes longa- 
mente, de maneira que o ovario pode, p. e., ocupar o angulo entre as duas 
partes erectas cistidiais, pertencentes a dois indivfduos. Outras vezes, abran- 
ge a parte erecta do mesmo indivfduo dois ovarios situados nas paredes 
opostas, podendo, finalmente, os pontos indicados no capftulo geral (Est. 
XII Fig. 53) ser ocupados pelo ovario. Stolella evelinae nao favorece 
a Ideia da unidade ontogenetica de ovario e oecio. 

Em Lophopus crystallinus tal unidade nao existe (Marcus 
1934, p. 571, 577): os oecios ao lado dos ovarios maduros sao Involuidos 
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e o ovocito, depois de ter sido inseminado no ovario, liberta-se dele e entra 
num oecio (I. c., f. 52) mais perifericamente situado. Uma figura de 
Plumatella repens, anteriormente publicada por Braem (1890, t. 3 
f. 44), mostra ovario adul+o sem oecio adjacente no centra da colonia e 
outro, muito jovem, ao lado de oecio com embriao na ponta do ramo, por- 
tanto, disposigao de ovarios e oecios analoga a existente em L o p h o p u s.. 
Segundo Brien (1936, p. 586), ocorrem tambem em Plumatella nume- 
rosos ovarios sem oecio, o qual ele considera ontogenetica e histologica- 
mente diferente demais para poder homologa-!o com o botao polipidial. 

Ovarios adultos de Stolella evelinae formam urn cacho de ate 
14 ou mais ovocitos.O numero de ovocitos em Fredericella sultana 
e de 4-5 (Braem 1908, p. 4), em Pectinatella gelatinosa sao 
poucos (Oka 1890, p. 117), em Plumatella sao 12 ou mais ainda 
(Braem 1897, p. 13), havendo numero aproximadamente igual em Cris- 
tatella mucedo (Braem 1890, t. 3 f. 46; Kraepelin 1892, p. 18); em 
Lophopus crystallinus ocorrem ate 42 (Marcus 1934, p. 573). 

O vmculo entre os ovocitos constituido pelas celulas parieto-pleurais 
chatas e escassas parece no ovario adulto algo frouxo, porque nao raramente 
alguns ovocitos circumdados pelas tenues celulas foliculares adjacentes se se- 
param do cacho ovariano. No ovario adulto nao existem mais oogonias e 
ovocitos nao crescidos, processando-se assim a oogenese de muitas celulas. 
germinativas femininas quasi simultaneamente. Tal fato tambem nao torna 
provavel a ligagao mtima entre o ovario e o oecio mais proximo, podendo 
o oecio apenas recolher urn unico dos numerosos ovos prontos para se de- 
senvolverem. E' verdade, que nao raramente alguns ovocitos de I .a ordem 
degeneram no proprio ovario (Est. XVI Fig. 70, 6), mas, mesmo assim, ©■ 
numero elevado de ovocitos parece ter certa correlagao constitucional com 
a localizagao separada de ovario e oecio maduros. A distancia entre ova- 
rios e oecios poe em risco os ovocitos em procure dos oecios. Dependen- 
do os ovocitos nessa procure unicamente do vehfculo fornecido pela circula- 
gao do liquido celomatico, parece plausivel que nem sempre cheguem a tem- 
po a bolsa incubadora, e, em parte, peregam. A quota de aniquilamento 
seria compensada pelo grande numero de ovocitos. 

Ja por Allman (1856, p. 33, t. II f. 26, 27) foi descrita a diferencia- 
gao da camada externa do ovocito de Plumatella fungosa como 
membrana vitelina. Inclusoes esfericas e lentiformes na zona periferica foram 
observadas por Reinhardt (1882, p. 88 t. 6 f. 17-19) na mesma especie, 
onde foram tambem notadas por Braem (1890, p. 114-115 t. 15 f. 170). 
Segundo Braem (I. c.), a estratificagao do ovoplasma e menos mtida em 
ovocitos de Cristatella. Kraepelin (1892, p. i 9 t. 1 f. 45, 46 e ou- 
tras) menciona em ovocitos de Plumatella (a especie nao e indicada). 
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peias vifelinas, supondo que "tragam a sua origem da cromatina da vesicula. 
germinafiva". Braem (1897, p. 18) nega tal origem, comparando os gra- 
nulos no ovoplasma aos corpusculos vitelinos ("Dotterkerne", "yolk-nuclei").- 
O termo "corpusculo vitelino" usou-se num sentido muito vasto naquele tem- 
po, e, hoje ainda, nem sempre e bem definido. Seja antecipada das minhas. 
cbservagoes em Stolella a confirmagao do achado de Braem (I. c.. p. 
i7) sobre o sumigo da estratificagao do ovoplasma em ovocitos que dege- 
neram (veja Fig. 70, 6). Faltando em meu material fases da embriogenese,, 
posso apenas, segundo Braem (1897, p. 31 e seg.; 1908a, p. 364), assinalar 
a fungao nutritiva da zona externa, que nao participaria na segmentagao de 
flumatella fungosa. Em Lophopus crystallinus nao 
se encontram zonas diferentes no ovocito, segmentando-se o ovo totalmente- 
(Marcus 1934, p. 573, 579, etc.). Da-se o rnesmo em Fredericella 
sultana, cuja camada externa so existe alusivamente (Braem 1908, p. 7). 
A semelhanga do ovoplasma estratificado em Stolella evelinae e 
Plumatella fungosa recomendaria muito o estudo da segmentagao 
da especie presente e, destarte, elucidagao da significagao prospectiva dos 
granules vitelinos, cuja atividade alimentadora, embora plausivel, como fe- 
nomeno geral, nao foi completamente esclarecida nos pormenores (Braem 
1897, p. 32-33). 

Atualmente tenho de restringir a descrigao as fases disponiveis da for- 
magao dos granules e a tentativa de explicar a estratificagao do ovoplasma.. 
Os granules aparecem primeiramente como pontinhos na periferia do ovo- 
cito em crescimento, de modo que a sua origem do nucleo ja topograficamente 
se torna inverosimil. As substancias alimentfcias passam nos Bryozoa do in- 
testino ao Ifquido da cavidade do corpo, que banha todos os orgaos. Me- 
diante as celulas peritoneais, realiza-se a alimentagao em toda a parte, e 
rais celulas se encontram tambem no ovario (Braem 1897, p. 14). Sao, as- 
sim, as pelas vitelinas condensagoes de substancia nutritiva extra-ovarialmente 
originada. O volume Insignificante das celulas foliculares, alias, constants 
em ovarios jovens e velhos, impossibilita responsabiliza-las pelo fornecimento 
dos granules vitelinos. Ovocitos abortivos, que se tornam celulas auxiliaresf 

como em Lophopus (Marcus 1934, p. 574), nao ocorrem em Stolella. 
Em alguns casos pude observar conexao entre os nucleos das celulas folicula- 
res e as pelas vitelinas. O aparecimento das inclusoes no ovoplasma mostra. 
ter o ovocito entrado na segunda fase do periodo de crescimento. 

Os componentes mais claro e mais escuro do nucleo, descritos e dese- 
nhados pormenorizadamente por Braem ( 1897, p. 16) em Plumatella 
fungosa e Fredericella sultana (id. 1908, p. 6), podem, ve- 
rosimilmente, ser interpretados como nucleolo e cromosomas respectivamen- 
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te, vlsfveis em Lophopus (Marcus 1934, f. 46, 47) e em Stolella 
(Fig. 70, n, c). O halo claro em redor das pelas vltelinas aparece cedo e 
acen+ua-se ainda mais a medida que elas crescem. Ao cresclmento dos gra- 
nules vitelinos, junta-se fusao de varies deles, de mode que no ovocito na 
profase da l.a divisao de matura^ao ocorrem, ao lado de pelas esfericas e 
lentiformes, massas em forma de halteres ou irregularmente lobadas. Sem- 
pre ocupam, em ovocitos normals, a periferia do ovoplasma, a qua! se de- 
limita nifidamente da regiao mais central. Somente em ovocitos velhos, no 
imcio da degeneraQao, aproxima-se a coroa das pelas vitelinas ao nucleo. 

Em urn de seus admiraveis trabalhos publicados apos sua morte dis- 
tinguiu M. Jorgensen, que pertenceu as escolas de Biitschli, R. Hertwig e 
Goldschmidt, o ovoplasma original e o plasma nutritivo, fornecido na san- 
guesuga Piscicola geometra (L), objeto do estudo respective, 
pelas celulas auxiliares (1912, p. 135). "Os dois tipos plasmaticos demilitam- 
se nitidamente um do outro no imcio do cresclmento do ovo, verosimilmente 
porque nao sao misturaveis. A causa disso nao pode ser esdarecida pelo 
metodo morfologico de nossa pesquisa, podendo ser presumida a diferenga 
de alcalinidade, salinidade, viscosidade, etc." Pela fixagao origina-se mem- 
brana de precipitagao, total ou parcial, nas superficies contfguas dos plas- 
mas original e nutritivo, de modo que se efetua a delimitaigao lamelosa. 
Como se ve pela comparagao com as figures de Jorgensen, p. e., f. 5 e 6 
da estampa 15, a membrana de precipitagao tinge-se em Piscicola 
muito mais Intensamente com cores basicas do que em Stolella, onde 
e visivel em ovocitos no fim do cresclmento como contorno fino subjacente 
a calota das pelas vitelinas (Fig. 70, 4). 

Para evitar qualquer confusao que eventualmente possa surgir pela com- 
paragao ulterior das figures de Jorgensen com a minha, seja frisado serem 
as bolinhas perifericas, notaveis nos ovocitos bastante crescidos de Pisci- 
cola (t. 14 f. 15) e na I .a divisao de matura^ao (t. 16 f. 6, 9), ori- 
ginadas pelo plasma original. Assim, nao podem ser comparadas com as 
pelas deutoplasmaticas em Stolella, cujo aparecimento, alem disso, se 
da muito mais cedo, a saber, no imcio do 2.° periodo de cresclmento do 
ovocito. Volumosas inclusoes esfericas ou lenticulares de substancias de re- 
serva, chamadas sumariamente de glebas vitelinas, ocorrem nos ovos de mui- 
tos animals, lembro, nesse conjunto, apenas dos ultimos anos as belas figu- 
res relativas a Ephydatia fluvialis (L), esponja dagua doce 
(Brien & Meewis 1938, f. I, 2). 
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F. Sobre parasitas de S+olella evelinae 

I. Buddenbrockia pluma+ellae (Est. XVI — Fig. 7IA-B) 

No material colecionado pelo Snr. H. Kleerekoper houve, alem de mui- 
Yos Microsporidia, alguns exemplares de Buddenbrockia pluma- 
tellae Schrod., verificados por minha esposa somente nas series cortadas 
do material fixado. A grossura dos cortes, de 10 p., adequada para o es- 
tudo do Bryozoario, revelou-se grande demais para as fases tidas por esta- 
dios evolutivos dos ovos do parasite. Com o material disponivel, contido 
nos cortes de apenas 6 laminas, nao nos foi possivel esclarecer a natureza 
do animal enigmatico, mas, somente pude aumentar o ambito dos fatos se- 
guros e apontar as questoes ainda abertas. 

Os animals foram descobertos e assinalados como vermes por Dumortier 
■e van Beneden (1850, p. 97 t. 4 f. I, 9). Tendo em 1840 e 1841 obser- 
vado nos arredores de Bruxelles e Louvain (Belgica) o parasita na cavidade 
do corpo de Plumatella fungosa (Pall.), descreveram bem a loco- 
mogao, o integumento e o conteudo do animal, deixando, porem, de deno- 
minar o verme, cuja classificagao nao Ihes pareceu possivel no estado das 
nogoes zoologicas do seu tempo. Em material conservado de Plumatella 
re pens (L.) e P. fungosa (Pall.) re-encontrou, 60 anos mais tarde, 
Schroder (1910, 1910a) o parasita na provmcia de Schleswig-Holstein (no- 
roeste da Alemanha), colocando-o, com o nome acima mencionado, nos Me- 
sozoa. No ano seguinte confirmou Braem (I9M) 'nos tragos gerais as ob- 
servagoes anteriores, baseando-se em material verificado por ele em P I u 
matella fungosa (Pall.) da Prussia oriental (nordesfe da Alemanha) e 
do Turkestao. Braem (1911, p. 18-19) considerou Buddenbrockia 
plumatellae como esporocisfo de uma especie dos Trematoda. Com 
material abundante, vivo, voltou Schroder (1912, 1912a) ao esfudo de 
Buddenbrockia, desfa vez proveniente de P. fungosa do Pala- 
tinado do Reno (Rheinpfalz, Alemanha ocidental). Ao lado do acrescimo de 
varies fatos nota-se, nesses ultimos trabalhos de Schroder, o resulfado nega- 
tive quanto a embriologia. Esfa tinha inlcialmente (Schroder 1910, f. 9-15; 
1910a, t. 23a, f. 34-57) apoiado a classificagao de Buddenbrockia 
enfre os Mesozoa. Como nao foi mais observada (Schroder 1912, p. 237; 
1912a, p. 89), ficou como criferio sistematico completamente de lado, como 
se nao existisse,, considerando o autor agora (1912, p. 236; 1912a, p. 90) 
Buddenbrockia plumatellae como Nematode muito Involuido. 
Em nota na ultima pagina citada menciona Schroder o fato de terem Butschli 
e Blochmann, no imcio do decenio de 1890, encontrado o parasita no labo- 



124 ERNESTO MARCUS 

ratorio de Zoologia de Heidelberg, conslderando-o, depois de exame rapldo, 
como Nematode fortemente reduzido. Sendo Butschll e Blochmann autorida- 
des da historia natural geral dos Nematodes e Trematoda, respectivamente,, 
a sua opiniao, mesmo preliminarmente formulada, e grandemente Importante. 

Outros trabalhos originals sobre Buddenbrockia plumatellae 
nao conhego, alem dos citados, mas, como localidade de procedencia deve 
ser ajuntado Crefeld (Baixo Reno, Alemanha ocidental) em Plumatella 
fungosa (Pall.) (Riische 1938, p. 272). Os tratados atuais tratam geral- 
mente dos Mesozoa sem mencionar Buddenbrockia, Incluindo no 
grupo somente os Orthonectida e Dicyemida. Korschelt (1936, p. 220) enu^ 
mera Buddenbrockia no capitulo sobre Mesozoa, mas, para ele, essa 
unidade representa apenas urn quarto de arrumagao, em que coloca animals 
ainda nao classificaveis em qualquer filo dos Metazoa. O pri ncipal tratado 
alemao (Claus-Grobben-Kuhn 1932, p. 524) fecha a exposigao sobre Nema- 
todes com Buddenbrockia, sem, porem, dar mais que a ultima opi- 
niao de Schroder a respeito da posigao sistematica do parasita. Wesenberg- 
Lund, conhecedor afamado dos Trematoda, diz (1937, p. 402): "alguns co- 
locam Buddenbrockia no pequeno grupo dos Mesozoa, outros consi- 
deram-na como esporocisto de Trematodos, o que impossivelmente pode es- 
tar certo (verbalmente: hvad dog umuligt kan vaere rigtigt), por via de regra, 
e tida por mais proxima dos Nematodes". Para Ilustrar o juizo de nemato- 
dologos autorizados cito: "anexa aos Nematodes, como genero incertae se- 
dis, seja ainda mencionada Buddenbrockia plumatellae; a com- 
paragao com os Nematodes justifica-se, apesar da organizagao primitiva, es- 
pecialmente pela presenga de 4 Intumescencias de musculos longitudinals" 
(Wulker 1924, p. 63); por outro lado: "apesar da semelhanga geral da fi- 
gura do corte transversal, a interpretagao de Buddenbrockia como 
Nematode muito reduzido parece pouco assegurada; a qualidade da camada 
cutanea e o modo da origem dos produtos germinativos falam, ao que pa- 
rece, ate decididamente contra tal opiniao" (Rauther 1930, p. 393). 

Para estabelecer a posigao de Buddenbrockia, dispomos dos 
criterios seguintes: Ocorre na cavidade do corpo de Phylactolaemata, por- 
tanto, dos Bryozoa da agua doce (generos Plumatella e Stolella).. 
Nao se conhecem Orthonectida ou Dicyemida desse meio, vivendo tambem 
todas as formas, as vezes anexas aos Mesozoa (Hartmann 1925, p. 1012-1014; 
Hyman 1940, p. 243-245), na agua salgada. As fases de Buddenbroc- 
kia, meio adultas e adultas, teem comprimento de 0,15-3 mm., segundo 
Braem (1911, p. 16) ate 3,6 mm., no material atual nao mais de I mm. e 
largura de 0,1 mm. Tais dimensoes podem ocorrer nos Mesozoa, nos espo- 
rocistos dos Trematoda e nos Nematodes. A parede do corpo, constituida 
por muitas celulas, mostra que Buddenbrockia pertence aos Me- 
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tazoa. A ausencia de cflios, cnidoblastos, cerdas, apendices e diferencia- 
<;oes internas (dlssepimentos) ou unilaterais (dorsals), prova nao perfencer o 
animal aos Spongiaria, Diploblastica (Cnidaria e Collaria), Annelida, Ar- 
thropoda e Vertebrata. Cavidade do corpo espaposa impossibill+a classi- 
ficar o parasita entre os Mollusca, Nemer+ini e Platyhelminfhes, com excep- 
pao dos esporocistos dos Trematoda, que abrangem formas ovoides e saculi- 
formes. 

A exisfencia de musculos obliquamente longitudinals em quatro campos 
(Fig. 71, b) e urn caracter nematoide. Alem disso elimina deflnitivamente a 
possibilidade de Incluir Buddenbrockia nos Mesozoa, onde apenas os 
machos de certos Orthonectida possuem urn fuso de celulas musculares (Gar- 
cia Mendes 1940, p. 89 e f. 5). No material presente, como foi dito, es- 
casso, Houve tres Indivfduos com cmco campos musculares em curto trecho 
do corpo, separados por cinco listras de celulas Internas. Alusivamente, ve- 
se isso tambem em uma das figuras de Schroder (1910a, t. 23 f. 10), nao 
discutida no texto. Possivelmente, trata-se na irregularidade dos musculos 
de restos da bifurcagao do corpo do animal, as vezes observada por Schroder 
(1910a, f. 4 no texto; 1912a, f. 5 no texto) e Braem (1911, f. 8). Rami- 
ficagao do corpo ocorre nos esporocistos, nao nos Nematodes, excepto tal- 
vez os casos de prolapso da vagina (Atractonema, Sphaerula- 
ria), que resultam em bifurcagao passageira. Em esporocistos divide-se o 
corpo (Gary 1909, p. 602; Fuhrmann 1928, p. 80), havendo nas minhas la- 
minas Indicagao de tal succeder tambem em Buddenbrockia. O 
modo do movimento de Buddenbrockia (Schroder 1912a, f. 3 no 
texto), descrito por ele, Braem e Dumortier & van Beneden, como vfvido, e 
absolutamente nematoide, concordando as fases plenamente com varias fi- 
guras de Stauffer (1920; 1924), Esporocistos de Trematoda sao, na maioria 
dos casos, quasi imoveis (Reuss 1903, p. 459; Bittner & Sprehn 1928, p. 107), 
nao faltando, porem, formas alongadas de locomogao energica (Bittner & 
Sprehn, I. c.; Fuhrmann 1928, p. 80). 

O epitelio, que forma o integumento de Budde-nbrockia, e de 
altura diferente nas varias zonas do corpo, mas, em todo o caso, e epite- 
lio pavimentoso nftido (Fig. 71, a). Nao e trematoide, nem nematoide. 
Poderia ser chamado urn integumento embrionario e, como tal, ocorre tam- 
bem nos Nematodes (Biitschli 1875, t. 5 f. 8; Hallez 1885, t. 4 f. 131; Mar- 
tini 1906, t. 3 f. II; Pal 1928, p. 307 f. 20-22). Nematodes adultos, (Chit- 
wood & Chitwood 1937, p. 21-39), mesmo os de cutfcula reduzida (Wiilker 
1923, p. 450) na fase madura, nao possuem epitelio externo parecido com o 
de Buddenbrockia e, tao pouco, os Trematoda adultos. Falando su- 
mariamente, podemos chamar o epitelio do esporocisto a continuagao do 
epitelio do miracfdio (Ortmann 1908, t. 14 f. 38), cujos cflios se perderam. 
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Assim correspondem figures ja um tanto velhas do epitelio do esporocisto 
(p. e. Schwarze 1885, t. 3 f. 2) bem ao aspecto do integumento de 
Buddenbrockia. Mas, descrigoes mais recentes (p. e. Dubois 1929, p. 
62-63, 127-128, f. C. no texto), apesar de alnda fazerem ver certa seme- 
Ihanga, vedam identificar o integumento de Buddenbrockia pluma- 
t e I I a e com o dos esporocistos. 

A cavidade do corpo acha-se cercada pela camada das celulas internas, 
na sua maioria apostas aos musculos (Fig. 71, d) e, em quatro series unicelu- 
lares, situadas intermuscularmente (c). As ditas series lembram, a primeira 
vista, os campos medianos dorsal e ventral e as linhas laterals direita e es- 
querda dos Nematodes. Mas, sao constituidas por celulas uniformes, cuja 
fungao nao pode ser depreendida da aparencia histologica. Reside, destar- 
te, a semelhanga do corte transversal de Buddenbrockia e dos Ne- 
matodes apenas no contorno circular, nos 4 campos musculares e na cavida- 
de do corpo espagosa. Por outro lado, nao signitica ausencia dos sistemas 
nervoso, digestivo e excretor impossibilidade de considerar Budden- 
brockia como Nematode, porque redugao completa dos orgaos menciona- 
dos se encontra nas femeas adultas de Allantonema, Bradynema 
e outros parasitas de besouros (Wulker 1923, p. 398-399, 455). As larvas 
dos Nematodes aludidos sao completas, ao passo que as fases menores e 
jovens de Buddenbrockia sao menos diferenciadas alnda que as maiores 
e, por isso, muito provavelmente com razao, tidas por mais adiantadas, 
adultas. 

As celulas da camada interna, apostas a musculatura, perdem com o 
crescimento do animal o seu contato com os musculos e enchem a cavida- 
de do corpo. Lembram ovocitos ou, em todo o caso, gonocitos de tal ma- 
neira que parece admissive! te-las por tais, mas, a sua natureza de celulas 
germinativas alnda nao foi provada. A passagem de Schroder (1912a, p. 
86) relative as mitoses de maturagao e as celulas polares nao trata conclu- 
dentemente desse assunto muito importante. A fase mais adiantada das 
celulas Internas que ele chama de "ovos" e semelhante a da atual Fig. 
71 B (d). Nao parece verosimil que gonocitos tao pobres em citoplasma 
sejam ovocitos crescidos que entram na fase de maturagao. No material 
presente nao foi possivel verificar fases da formagao de globulos polares, 
nem tais formados. Suposto que sejam as celulas verdadeiramente celulas 
germinativas temininas, tanto a sua disposigao Inicial, como camada epite- 
lial em redor da cavidade do corpo, quanto o desatamento seguinte seriam 
bem comparaveis aos processes e estructuras dos esporocistos dos Trematoda 
(Gary 1909, p. 618 e outras), mas, incompativeis com Nematodes. 

As fases embrionarias de Buddenbrockia, somente uma vez en- 
contradas (Schroder 1910a, p. 532 t. 23b f. 34-57), mesozoides, convlriam 
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tambem com as do desenvolvimen+o dos ovos partenogeneticos dos esporo- 
clstos, visto se assemelharem os dols tipos de segmen+agao um com o outro 
(Reuss. 1903, p. 474; Braem 191 I, p. 19) e "existir a semelhanga suspeita dos- 
Dicyemida e Orthonectida com miracidios" (Korschelt 1936, p. 220). O 
material atual contem entre as celulas, tidas por ovocitos outras, menores 
(Fig. 71 B, e). A origem dessas celulas menores pnrece reconduzivel a. 
ponta adelgagada do animal tubiforme, na outra ponta mais obtuso. A 
ponta mais fina ainda nao possue lumen, emquanto o corpo restante ja mos- 
tra cavidade central chela de celulas do tipo que lembra gonocitos. A massa In- 
terna da ponta solida e constituida por celulas iguais as menores, em outros 
animals encontradas entre os chamados ovos na cavidade do corpo. A fun- 
gao das celulas menores Ignoro; seu aspecto lembra espermios de certos Ne- 
matodes, p. e., Rhabditis (Maupas 1900, t. 19 f. 14, t, 20 f. 15) e 
Rhabdias (Schleip 1911, t. 7 f. 6, sp; Dreyfus 1937, f. 25, 90, c). Nao- 
exists semelhan9a das celulas menores com as celulas polares dos ovos dos. 
esporocistos (Tennent 1906, t. 39 f. 15b, c; Gary 1909, t. 31 f. 10, t. 3d 
f. 48, 51, pb). 

A forma do nucleolo dos chamados ovos desenhada por Schroder (1912a,. 
t. 5 f. 13) e frequente no material presente (Fig. 71 B). A espermatoge- 
nese observada por Schroder (1912, p. 239, 1912a, p. 86), alias incompa- 
tivel com tudo que se conhece dos Nematodes, nao existe nos meus exem- 
plares, como foi dito, pouco numerosos. Schroder compara os espermios 
aos de Oxyuris ambigua Rud., hoje Passalurus ambiguus- 
(Rud.) (Rauther 1930, p. 321), mas, nao observou fecundapao. A existencia 
de espermatozoides de funpao normal, se tal houver, constituiria argumento 
serio em favor da anexagao de Buddenbrockia aos Nematodes. A 
unica indicagao de celulas germinativas masculinas nos esporocistos refere- 
se a celulas coniformes, que permanecem na parede do corpo, sem fun- 
cionarem (Reuss 1903, p. 473). Rossbach, que nao conseguiu ver as divi- 
soes de maturagao nos ovocitos dos esporocistos estudados por ele (1906, 
p. 424-432), encontrou celulas menores entre os ovos, tendo-as por estadios- 
ainda nao maduros das celulas germinativas femininas (ibid., p. 433). 

Posso confirmar a verificagao de Schroder (1912, p. 231; 1912a, p. 81) 
de an Imais menores, evidentemente jovens, compactos e sesseis. Esses sao 
fixos a parietopleura de S t o I e I I a . A fixagao parece mais mtima do 
que seria, se fosse meramente adesao, visto que o parasita penetra nitida- 
me-nte na parede do hospedeiro. Sendo ligagao firme ao tecido nutritive 
frequente em parasites, o comportamento descrito nao envolve criterio, que 
possa servir para a sistematizagao de Buddenbrockia. 

Como foi dito (veja p. 123), revelaram-se cortes de 10 (i como grosses 
demais para permitirem coordenar as fases verosimilmente embrionarias do- 
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material presente. "Quem trabalhou com esporocistos ou redias", diz Ross- 
bach (1906, p. 424), "podera julgar as dlficuldades opostas ao pesquisador, 
quando se trata de aflrmar serem determinadas celulas juxtapostas realmen- 
te originadas uma da outra". Naturalmenle nao pretendo deduzir dessas 
dlficuldades que Buddenbrockia seja urn esporoclsto, mas, unica- 
mente motivar a mlnha reserva, tanto no texto quanto nas figuras. 

Comportamento muito singular dos espermios do hospedeiro foi descrito 
por Schroder (1912, p. 237; 1912a, p. 87-88). Ele viu os espermatozoides 
deRlumatella fungosa perfurar o epifelio de Buddenbrockia 
e penetrar nos chamados ovos do parasita, matando-os. Tal defesa do hos- 
pedeiro contra o parasita nao ocorre no material aqui disponivel, embora 
•contenha simultaneamente espermios maduros de Stolella e parasitas 
com os chamados ovos. 

Em resume e o sistema locomotor anatomica e fisiologicamente nema- 
toide, o integumento e bem mais semelhante ao dos esporocistos que ao dos 
Nematodes. O sistema reprodutor e anatomicamente comparavel com o 
dos esporocistos; a existencia de espermios, uma vez observada, seria 
argumento em favor dos Nematodes e, ainda mais, se for verificada fecun- 
dagao, ate agora nao vista. A segmentagao, uma vez descrita, lembra mais 
o tipo conhecido dos esporocistos dos Trematoda que o dos Nematodes. 
Emquanto se ignorar a fungao das celulas menores, verificadas no material 
presente e derivadas de zona determinada do animal, recomenda-se deixa- 
las fora do conjunto de criterios de importancia sistematica. 

Depreende-se, ao meu ver, dos dados morfologicos, presentemente es- 
fabelecidos, a impossibilidade da classificagao de Buddenbrockia. 
Como existem esporocistos dos Trematoda, que produzem miracidios (Fuhr- 
mann 1928, p. 81-82), e larvas de Nematodes que, entradas no hospedeiro, 
realizam autotomia, perdendo 5/6 do seu corpo, cuja ponta cefalica se 
torna verme adulto (Steiner 1923, p. 150 f. 4), a alternativa simples, esporo- 
cisto ou Nematode, talvez nao baste, quando novo material de Budden- 
brockia permitir voltar a tentative de sistematizagao. Atualmente nao 
parece convidativo seguir o exemplo de Schroder, tentando com a base es- 
treita dos dados concretos disponiveis classificar Buddenbrockia, 
para se achar, possivelmente, em breve obrigado a exposigao revogatoria. 

2. Nosema bryozoides (Korotn.) (Est. XVIII) 

O material de Stolella evelinae de Pirassununga e mediocre- 
mente Infestado por Nosema bryozoides, descoberto por Korot- 
.neff (1892, p. 591) em Plumatella fungosa (Pall.) dos arredores de 
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Vloscou, e oolocado nos Myxosporidia. As passagens da lltera+ura rela+ivas 
a posigao sistematica da especle foram cHadas por Kudo (1924, p. 77). Ma- 
terial dela tinham em maos os autores segulntes: Braem (1911, p. 19-29), 
que a encontrou em Plumatella fungosa do Turkestao, Schroder 
(1910, p. 3; 1910a, p. 525; 1914, p. 320-323), em Plumatella repens 
(L) e Plumatella fungosa (Pall.) do noroeste (provmcia de Schles- 
wig-Holsteln) e do sul da Alemanha e nos que a encontramos em Lopho- 
pus crystallinus (Pall.) dos arredores de Berlin (Marcus 1934, p. 
584-589). No sistema atual, a especle figura, com o nome acima Indicado, 
entre os Microsporidia na famfiia Nosematidae (Kudo 1939, p. 474 f. 
220 c, -d). 

Como as indicagoes dos autores precedentes nao concordaram plena- 
mente, Kudo, que nao viu o parasita, nao pode dar uma descrigao geral 
(1924, p. 77-78), mas, teve de contentar-se com a citagao das observagoes 
de Korotneff, Braem e Schroder relatives a cada fase do Microspondio. 
Reagindo as varies celulas do hospedeiro diferentemente sobre a infesta- 
gao, torna-se variado o aspecto e, assim, resultam, de colonias que nao con- 
teem todos os estadios do parasita no momento da conservagao, descrigoes 
divergentes. 

O material aqui em mao mostra completo o ciclo evolutive de 
Nose ma bryozoides, principalmente nos casos de infestagao do fu- 
nfculo, portador de testiculo. A Fig. I mostra parte do funfeulo com quatro 
gonocitos masculinos, dos quais tres sao infestados por Nosema bryo 
zoides. Os gonocitos infestados soltam-se do fumculo, o citoplasma 
deles hipertrofia-se, e os nucleos dividem-se amitoticamente, ou melhor, como 
foi dito por Korotneff (1892, p. 595), fragmentam-se. A Figura 4 representa 
tais gonocitos hipertrofiados, passando o corte transversal por dois dos nucleos 
multiplicados. Com excepgao do conceito de "piasmodio", presente na 
descrigao de Korotneff, correspondem as fases mais jovens, encontradas por 
ele (1892, p. 595, t. 24 f. 5-7) em Plumatella fungosa e por nos 
em Lophopus crystallinus (Marcus 1934, f. 63, B, Bl) as Figures 

I e 2, aqui apresentadas. O aspecto do germe amiboide ("Amoeboidkeim" 
Fiartmann 1923, p. 203; "amoebula stage" Kudo 1924, p. 59) nos gonocitos 
masculinos de Stolella e Lophopus e Igual. Desatamento dos go- 
nocitos Infestados do funfeulo foi em Lophopus observado somente mais 
tarde, nao nas primeiras fases da multiplicagao do parasita. 

As colonias vistas por Braem (1911, p. 20 e seg.) nao contiveram testf- 
culos com infestagao inicial. Nas massas livres do funfeulo viu ele conglo- 
merados de espermatogonias, nao celulas germinativas masculinas solitarias e 
hipertrofiadas. A disposigao racimosa dos gonocitos no testfeulo nao re- 
presenta, e verdade, objeto idoneo, para resolver essa questao. Infestagoes 
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de ou+ras celulas do Briozoario sao, porem, declslvas no sen+ido da oplniao 
aqui eml+ida. 

O gonoci+o solto do funiculo, por ser Infestado, assume, no material 
presente, forma de cordao comprido e irregularmente torcido (Fig. 3). Tais 
cordoes conteem os esquizontes, cujos tipos diversos se veem na Fig. 12. O 
nucleo duplo. com excepgao do germe amiboide muito frequente em No- 
sema bryozoides, como tambem em varies outros Microsporidia 
(Weissenberg 1926, p. 441; Mattes 1928, p. 561), divide-se, em muitos casos, 
mais cedo que o protoplasma. Mas, mesmo assim, nao se tormam cadeias 
verdadeiras. Geralmente apresentam-se os dois nucleos do esquizonte co- 
mo as duas metades do grao de cafe, mantendo-se tal configuragao nos dois 
nucleos duplos do esquizonte, plasmaticamente ainda nao dividido (Fig. 12, 
a direita). As medidas do esquizonte ainda nao dividido sao de 3 X 4 |i, 
depois da divisao dos nucleos, de 4 X 8 ^i. As vezes mostra o nucleo em 
divisao forma de haltere, p. e., na parte Inferior da Fig. 14. O material dis- 
ponivel nao se presta para a discussao do p'oblema obscuro (Mattes 1928, 
p. 560-561) da divisao inuclear dos Microsporidia. FHartmann (1923, p. 204) 
e Belar (1926, p. 82-83) colocam as Indicagoes da literature relativas a eu- 
mitoses no primeiro lugar; a literatura especial menciona tanto divisao mi- 
totica (Stempsll 1919, p. 142; Georgevitch 1927, p. 10) quanto amitotica 
(Mattes 1928, p. 561; Schwarz 1929, p. 681). 

Os corddes, que flutuam na cavidade do corpo hospedeiro, desenvol- 
vem, as vezes, alguns poucos prolongamentos plasmaticos, que lembram 
pseudopodos, outras vezes, nao. Os nucleos dos gonocitos persistem e, como 
foi dito, aumentam de numero por fragmentagao. O esquizonte transfor- 
ma-se, nos corddes de origem testicular, regularmente em esporonte, no 
genero N o s e m a tambem esporoblasto, que se torna esporo. Esses 
corddes acumulam-se na regiao distal do cistidio e sao eliminados pelo poro 
vestibular, depois da expulsao do estatoblasto (veja p. 104). Esse processo 
foi varias vezes observado em colonias viventes. Alem disso, notou-se tam- 
bem desintegragao completa dos corddes gonocitogeneos e repletos de espo- 
ros, espalhando-se estes, destarte, em toda a parte da cavidade do corpo 
comum da colonia hospedeira. Torna-se, assim, provavel auto-infesl-agao se- 
cundaria do Briozoario. Os esporos teem comprimento de 6-7 [X, largura, 
de 4 (.1, como os observados por Schroder (1914, p. 323). Quanto a forma, 
nao concordam bem os esporos do material presente com os descritos e de- 
senhados por Schroder como sendo elipsoides, mas, antes com os figurados 
por Korotneff (1892, t. 24, f. II) e nos (Marcus 1934, f. 62, 65A, 65L), pois- 
sao piriformes, arredondados no polo posterior, caracterizado por grande 
vacuolo, e adelgagados no polo anterior, onde o fio polar e expelido. Como 
foi encontrado em Nosema marionis Thel. (Stempell 1919, p. 143- 
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144) e outras especies (Kudo 1930, p. 328), ocorrem no material presente, 
algumas vezes, esporos de tamanho duplo dos. comuns. 

Ao lado da Infestapao do testfculo, notou Korotneff (1892, p. 591) gran- 
des "plasmodios" na cavidade do corpo hospedeiro. Ter-se-iam, segundo 
ele, originado pelo crescimento ou pela confluencia dos pequenos grupos de 
parasitas, primeiramente aparecidos no testfculo. Tambem Braem (1911, p. 
19) consldera o testiculo como o unico orgao infestado, mas, reconhece of 
"plasmodios" como constituidos por celulas do hospedeiro, nao pelo para- 
sita. Quanto a ligagao entre os estadios Infestados fixos e livres, mantem 
reserve cuidadosa. Faltando-lhe a transigao entre essas fases, deixa delibe- 
radamente de Indicar quando as espermatogonias se afastam e diz (p. 25-26): 
"nao estou certo de que a fase dos plasmodios livres deve necessariamente 
succeder a dos balotes de gonocitos ainda fixos". Apesar de Schroder 
(1914, p. 321) anunciar que "mais adiante darei Interpretagao das formagoes 
livres diferente da de Braem", nao existem a respeito das fases flutuantes 
no Ifquido do corpo do Briozoario novidades no trabalho de Schroder. Ele 
concorda com Braem, tendo-as por espermatogonias infestadas, isoladas ou 
confluidas. 

Na infestagao do testfculo de Lophopus crystallinus, du- 
rante varies meses muito intensa houve espermatogonias isoladas, desatadas 
do funfeulo, como unicos representantes das fases livres. Alem disso, nota- 
mos (Marcus 1934, p. 585-586) massas de esporos e infestagao Inicial nos 
ovarios, no peritdneo da parede do corpo e do intestine, em botoes jovens, 
na bainha tentacular, na epiderme, no ganglio e no lumen dos cornos gan- 
glionares, de maneira que somente o epitelio intestinal, a musculatura e o 
material formative do estatoblasto permaneceram Isentos da Infestagao. 

Esses achados abriram caminho para a compreensao dos aspectos muito 
variados da infestagao, no total mediocre, de S t o I e I I a . Encontra-se 
Infestagao primaria, pelo germe amiboide, nas celulas da parietopleura e 
nos limfocitos (fagocitos, amebocitos) da cavidade do corpo (Fig. 6). Nes- 
sas ultimas celulas realiza-se, sob a Influencia do parasita, a hipertrofia ex- 
traordinaria do citoplasma (Fig. 10, II, 13), acompanhada por deformagao 
do nucleo (n). Este pode ficar unido, mas, muito inchado e picnotico (Fig. 
10) e assumir forma lobada (Fig. II) ou pode fragmentar-se (Fig. 13). Hi- 
pertrofia plasmatica e nuclear, seguida por fragmentagao amitotica ("morcel- 
lement"), conhece-se de varias infestagoes por Microsporidia (Poisson 1928, 
p. 136), alcangando, no material aqui disponivel, o nucleo do amebocito, cujo 
diametro normal e de 3 p, ate 100 p. 

Nos fagocitos de Stoiella evelinae ocorrem em individuos nor- 
mals, ^nao Infestados, frequentemente prolongamentos protoplasmaticos na 
superffcie celular. Tais notam-se tambem em celulas da parietopleura, in- 
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dependentemente dos cilios, em determinadas regioes da somatopleura sem- 
pre presentes, e nas celulas foliculares do ovario. Amebocltos, celulas do 
foliculo e da somatopleura sao histogeneticamente celulas irmas. Os apen- 
dices sao muito mais numerosos nas celulas. parasitadas. Nao se trata, evi- 
dentemente, nas Fig. 4, 6, 13 e 15 de pseudopodos retracteis e expansiveis, 
mas, pelo menos em parte, de prolongamentos plasmaticos, do tipo estudado 
por Goodrich (1920) em varies leucocitos de Invertebrados. Esses prolon- 
gamentos considera Goodrich como restos de finas membranas moveis, exis- 
tentes normalmente. Ao serem alteradas as condigoes qufmicas do Ifquido 
do ambiente (p. 24), o filme tenue, anteriormente estendido entre os su- 
portes mais grossos, desaparece, quer se liquefaga, quer se retraia. Good- 
rich pensa mesmo que esse processo se realiza sub mortem. Possivelmente 
altera o parasita no caso al"ual ao meio, seja o liquido do corpo do hospo- 
deiro, seja o meio Interne das suas celulas Infestadas. Os apendices, visi- 
veis nas Fig. 7, 8 e 14, que se parecem com os cflios presentes nas celulas 
da parietopleura (Est. XIV f. 62, 63, n), fazem supor que tais celulas, cuja 
infestagao primaria foi verificada no material, se afastam do conjunto en- 
dotelial, do mesmo modo, como regularmente os gonocitos infestados. 
Mas, como nao vi essas celulas no animal vivente, nao posso saber se real- 
mente sao "dlios" e nao prolongamentos protoplasmaticos imoveis. Nos 
casos das Figures 7, 8 e 14 parece dlflcil interpreta-los pela maneira de 
Goodrich. Parece mais verosimil uma das duas explicagoes seguintes: ou 
sao cflios verdadeiros, pre-existentes, por se tratar de celulas parietopleu- 
rais soltas, ou, prolongamentos Imoveis, como ocorrem em M r a z e k I a 
mrazeki (Hesse) (Kudo 1924, p. 182), formados pela celula hospedeira 
sob a influencia do parasita. As celulas "ciliadas" foram chamadas, nas ex- 
plicagoes das figuras, de "celulas somaticas", para distinguf-las dos gonocitos 
das Fig. 1-4. O termo neutro "celulas somaticas" significa que nao e pos- 
sivel decidir se sao celulas parietopleurais ou amebocltos. 

Existem, nos plasmodios parasitogeneos, p. e., de Plistophora 
periplanetae (Georgevitch 1927, p. 10-11), prolongamentos plasma- 
ticos, evidentemente de natureza de pseudopodos. De tais processes dife- 
rem pela sua irregularidade os prolongamentos formados pelo gonocitos hi- 
pertrofiados. Schroder (1914, p. 322) nao encontrou "pseudopodos" nas 
espermatogonias soltas do funfeulo e hipertrofiadas, que formaram o que ele 
chama de "formagdes linguiciformes". Nos cordoes corrsspondentes do ma- 
terial atual (Fig. 3, 4) os prolongamentos protoplasmaticos aparecem Irre- 
gularmente, faltando muitas vezes. Nos amebocltos infestados e muito va- 
riado o aspecto dos prolongamentos, que lembram filopodos, tendo tambem 
Korotneff (1892, p. 593) assinalado a diversidade deles. 

A semelhanga de muitos dos estadios flutuantes na cavidade do corpo, 
infestados por N o s e m a , com os limfocitos e outras celulas das Tubifi- 
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cidae e Lumbriculidae, parasitados por Mrazekia caudafa e Mra- 
zekia mrazeki (Mrazek 1910, f. 1-4, 5 b no tex+o; t. 14 f. 3-5, t. 15 
f. 12, 13, 14, 15, 18, etc.; Kudo 1924, t. 20 f. 625), e tao grande que foi 
seriamente examinada a possibilidade de se tratar no material presente de 
infestapao mlxta, constitulda por Nosema bryozoides e qualquer 
especie de Mrazekia, genero caractenstlco dos Invertebrados dagua 
doce (Cepede 1924, p. I 10). Como, porem, os esporos tubulosos de Mra- 
zekia nao existem nas celulas de Stolella, e os esquizontes normals 
em todas as celulas germinativas e somaticas sao do mesmo tipo, nao hesito 
em considerar a infestapao total como causada por Nosema bryo- 
zoides. 

O desenvolvimento do parasita progride nos amebocitos e outras celu- 
las do corpo, varias vezes, ate estadios bem adiantados, mas, raras vezes 
chega a esporogonia. Nas fases das Fig. 6, 13, 14, entre si ligadas por 
transipoes, e na successao das Fig. 6, 10, 11 ocorrem, cada vez no estadio 
final, alguns esporos, nunca muitos. Os pormenores do ciclo evolutive sao 
Iguais aos observaveis nos cordoes gonocitogeneos. Tao pouco quao em 
Lophopus (Marcus 1934, p. 586), o nucleo e o citoplasma do parasita 
se tingem no Imcio diferenciadamente (Fig. 6, 10, 13). O parasita lique- 
faz, como Nosema bombycis (Stempell 1909, p. 316), o protoplasma 
da celula hospedeira (Fig. 7, 10, 13), ate esta se tornar vacuolizada (Fig. I 1). 
Antes do imcio da esquizogonia, torna-se nitida a colorizapao do nucleo com 
hematoxilina. Divisdes de esquizontes uni-nucieados e adelgapamento uni- 
polar signlticam, em certos casos (Fig. 7, 8, 9) o fim do desenvolvimento 
do parasita em celula hospedeira atfpica. A fase da Fig.. 7, como tambem 
a seguinte da Fig. 8, ocorre, varias vezes, entre a esplanchnopleura e o epitelio 
do intestino. O numero dos nucleos e enorme: as medidas da celula, cujo 
corte se ve na Fig. 8, chegam, com as tres dimensoes de 250, 350 e 480 
[.i, ao maximo da hipertrofia observada no material presente. O parasita 
alongado das Fig. 7-9 tern largura de 4 p e comprimento ate 10 [i; cres- 
ceu, portanto, mas, permaneceu uninucleado. A forma geral do esqui- 
zonte varia, como o mostra Fig. 12, tambem em celulas, onde ocorre es- 
porogonia, depreendendo-se grande variapao da forma das fases vegetati- 
vas das figures excelentes, relatives a Nosema nonagriae (Schwarz 
1929, p. 680 f. 1-4 no texto, t. 8 f. 3-7). 

Em outros casos (Fig. 15), desenvolve-se o parasita urn pouco mais, por 
entrar o nucleo na fase dupla, regular nos esquizontes de Nosema 
bryozoides (Fig 12). O afiamento bipolar dos esquizontes da Fig. 
15 e a raridade de esquizogonia tipica mostram a inexistencia de desenvolvi- 
mento normal tambem nesse caso de Infestapao de celula hospedeira so- 
matica. A especificidade celular, frequente nos Microsporidia (Kudo 1924, 
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p. 40), evidencia-se tambem em Nosema bryozoides, adaptado 
prlncipalmen+e aos gonocifos masculinos. Os parasi+as da Fig. 15 Teem com- 
primento total, entre as duas pontas, de 20 |i e largura de 2,5 [i, lembran- 
do, na oonfiguragao geral, um tanto as celulas tubulares de Nosema 
binucleatum (Weissenberg 1926, t. 24 f. 22-24), chamadas pelo autor 
de charutiformes (p. 445). Na dita especie sao normals as celulas tubula- 
res, havendo modificagoes degenerativas do ciclo evolutive (p. 448) de as- 
pecto nao representado em Nosema bryozoides. 

Ate certo ponto poderiam ser comparadas as condigdes impeditivas, 
encontradas por Nosema bryozoides em celulas do corpo do Brio- 
zoario, com a atividade dos fagocitos de Gammarus. Fstes incorporam os 
esporos dos Microsporidia, segregando especie de quitina em redor deles 
(Goodrich 1929, p. 333, 338-339). Sem duvida, nao sao tao ativos os ame- 
bocitos de S t o I e I I a , como se ve pela ocorrencia de ciclos evolutivos 
do parasita no citoplasma deles. 

As colonias de Stolella evelinae, vistas agora, nao sofreram, 
ao que parecia, muito em consequencia da infestagao mediocre com No- 
sema bryozoides. O efeito da perda de parte do testfeulo e de 
certo numero de amebocitos nao pode ser verificado no comportamento fi- 
siologico das colonias. Mas, depois de termos notado castragao parcial pelo 
parasita causada em Lophopus crystallinus (Marcus 1934, p. 566), 
nao posso, dispondo apenas de algumas semanas de observagao, considerar 
a infestagao com Nosema como indiferente para qualquer especie dos 
Phylactolaemata. Lophopus crystallinus foi especialmente danifi- 
cado na estagao quente, ao passo que as observagoes atuais da vida de 
Stolella foram realizadas justamente durante o Inverno. A significagao 
patogenica de Nosema bryozoides nao deve ser depreciada. Por 
outro lado, o Microspondio nao pode ser responsabilizado pelo fato de que 
o Briozoario nao foi mais encontrado depois de agosto. Como o biotopo 
da represa de Emas, perto de Pirassununga, no Interior do Estado de Sao 
Paulo, e novo e ainda nao se equilibrou biologicamente, o desaparecimento, 
talvez apenas temporario, do Briozoario poderia resultar das mais variadas 
causas. 

G. Conclusoes 

B. Pedicellina hirsuta dull., descrita originalmente (1888) do 
cabo Hoorn, ocorre no literal de Sao Paulo e do Rio. Nao e identica a 
P. cernua (Pall.) forma echinata M. Sars (1835), como foi ate 
agora a opiniao geral. Material do mar Mediterraneo atribuido a P. hir- 
suta dull, nao pertence a essa especie bem caracterizada. 
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C. I. Alderina irregularis (Smitt), ate agora somente conheci- 
da nos mares central-americanos, fol verlficada em Cayoba, na costa para- 
naense. 

Tendo Jullien (1881) indicado o genotipo de Smittlpora e 
■caracterizado a opesla, diferente da de Floridina dull., Justifica-se a 
:manutengao do nome do genero. A especie tfplca de Smittlpora, 
Vincularla abyssicola Smitt, basea-se em material uniforme. 
:Rectonychocella C. & B. I9l7caina sinonimia de Smittlpora. 
Rectonychocella abyssicola (C. &B. 1928, p. 53) concorda bem 
com Vincularia abyssicola Smitt, ao passo que V e I u m e II a 
levinseni Canu & Bassler (1917, p. 26) se distingue pelas opesiulas niti- 
das de Smittlpora abyssicola (Smitt). A diferenga justifica se- 
paragao espedfica, mas, nao generica, de maneira que tambem V e I u m e I i a 
deve ser Incorporada em Smittlpora. 

C. II. I. A faringe dos Eurystomata e Entoprocta tern desenvolvimento 
mais forte no lado neural ou anal que no ab-anal, mas, tal asimetria, por 
-ser inexistente na larva, parece sem Importancia para a morfologia compa- 
rativa. O esofago de Thalamoporella evelinae e Stegano- 
porella buskii e provide de vilosidades. Incorporagao de Diatoma- 

■ceas Inteiras pelas celulas cecais mostra que fagocitose e digestao Intracelu- 
lar sao fenomenos normals em Th. evelinae. Com excepgao da regiao 
pilorica, revela a esplanchnologia comparativa grande diversidade existente 
entre as varias unidades sistematicas dos Bryozoa e mesmo entre os membros 
da mesma ordem. 

C. II. 2a. As colonias de Th. evelinae sao hermafroditas; os in- 
divfduos, de sexos separados, correspondendo 5-6 machos a uma femea. A 
■ultima possue orgao intertentacular enorme para depor os ovos no oecio. O 
operculo temlnino acha-se unido por articulagao ao oecial, por sua vez pu- 
xado para fora por tendao, que se entronca do tendao do muse, depressor 
da membrana frontal. Os espermios saem do cistidio masculino pelo poro 
supra-neural, passam pela agua e entram na femea pelo orgao Interten- 
tacular. Os espermios formam sizigias, penetrando, porem, somente urn no 

■ovocito, durante o 2.° penodo de crescimento, portanto, precocemente. Os 
ovos, ate 6, ou embrioes, que simultaneamente podem ocorrer no oecio, sao 
.at dispostos em determinada ordem, segundo a sua idade, amadurecendo, 
de uma so vez, apenas um ovocito. 

C. II. 2b. A alimentagao do ovocito precede: a) pela fusao com outro 
ovocito, que se torna celula nutritiva; b) pelo vitelo que passa de celulas 
parietopleurais armazenadoras pelo estroma ovariano e pelo folfculo no ovo- 
<cIto; c) por epitelio nutritivo, alto, que faz parte da somatopleura da pa- 
,rede frontal do cistfdio feminino. No ultimo penodo de crescimento o nu- 
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cleo desfituido de citoplasma, da celula nutritiva e eliminado do ovocito na 
regiao do futuro poio vegetativo. 

C. II. 3. Embora total, a segmentagao torna-se no 3.° passo da cliva- 
geni desigual, devldo a acumulapao das grandes glebas vltelinas no hemis- 
terio vegetativo. Desde a entrada no oecio possue o germe estrutura bi- 
radial. Durante a 6.a clivagem reallza-se a gastrulapao por delaminapao 
local. Sendo o piano de divisao nos 4 macromeros. em redor do polo ve- 
getativo da blastula paralelo a superffcie do germe, as metades centrals 
dessas celulas tornam-se entomeros. 

C. III. Caberea boryi (Aud.), ate agora nao assinalada com cer- 
teza das costas americanas, foi encontrada na ilha Porchat (bafa de Santos). 
Tratando-se dum fragmento morto, mas, bem conservado e distando a loca- 
lidade nao mais gue 5 km. da rota observada pelos vapores que entram no 
porto de Santos, a possibilidade de se dever a ocorrencia da especie na 
bafa de Santos a urn transporte ainda nao pode ser excluida. A ilha da 
iVladeira ou o mar Mediterraneo seriam, nesse caso, os lugares de proce- 
dencia mais provaveis. A distribuigao geral de C. boryi mostra, mesmo' 
se for deixado de lado qualquer classificagao duvidosa, certa descontmuida- 
de, explicavel apenas paleogeograficamente. 

Caulibugula hastingsae, n. sp., da bafa de Santos, pertence: 
ao grupo de Caulibugula - especies de estolao normal, autozoecios es- 
pinhosos, avicularias situadas proximalmente do campo de abertura e confi- 
guragao turbinada do primeiro zoecio do leque. Aproxima-se, assim, a C. 
zanzibariensis caracterizada por zoecios encostados (em hasting- 
sae juxtapostos), campos de abertura dirigidos para fora (em hastingsae 
para diante), ecto-oecios Incompletos (em hastingsae completos) e^ 
outras particularidades, mencionadas na discussao do genero e na chave, 
cuja organizagao confirmou a opiniao de Osburn (1940) de considerar C. 
dendrograpta (Wat.) identica a C. armata Verr. 

Foi verificada, no literal paulista, Hippothoa distans P. H., 
MacG., cujo nome especffico deve ser mantido, apesar de carecer a diag- 
nose original de figura acompanhadora. H. distans e, como outras es- 
pecies Incrustantes, erosiva, mas, nao mineira, de modo que nada tern que 
ver com Terebripora ramosa d'Orb., com que Waters (1887a; 
1904) quiz reunf-la. 

D. IV. Alcyonidium polypyium, spec, nov., especie de muitas. 
camadas zoeciais sobrepostas e de enorme orgao intertentacular, foi encon- 
trado em Murex no literal paulista e paranaense. Na formagao do orgao 
aludido participam dois tentaculos. As celulas da faringe teem caracter 
mio-epitelial. A idade das colonias foi avahada em 4 anos e meio 
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D. V. Amplo material de Sundanella sibogae (Harm.) de An- 
tonina (Parana) proporclonou discussao da morfologia e sistematica da espe- 
cie, ha pouco estudada por Braem (1939). Os musculos parietais sao^ 
histologicamente diferentes de todos os musculos conhecldos nos Bryozoa, 
por ser cada fibra constltuida por 3-6 celulas, unidas no meio, separadas- 
nas duas extremldades. O genero proposto por Braem deve ser aceito, mas,, 
pode ser mantido na famflia Victorellidae. 

D. VI. Com Buskia armata (Verr.) do Rio eleva-se a 5 o numero 
das especies do genero ocorrentes no literal do Brasil subtropical. Essa es- 
pecie, como tambem B. setigera e B. pilosa, devem ser sepa- 
radas de B. nitens e B. s o c i a I I s. O I.0 grupo, aqui reunido no 
novo genero Aeverrillia, pertence aos Stolonifera, o 2.°, cujo nome 
permanece Buskia, aos Vesicularina. B. re pens, embora provida de 
mais tentaculos que regularmente encontrados nos Vesicularina, cresce como- 
estes e foi, por isso, conservada no genero Buskia. 

D. VII. Do genero Cryptopolyzoon foram as 2 especies conhe- 
cidas uma vez descritas por Dendy (1888) da Australia meridional e, mais tarde 
(1910), uma delas assinalada da Africa do Sul. A terceira especie do genero 
e comum no literal paulista. Os Indivfduos e o estolao conectivo cobrem por 
varios iprocessos a sua superffcie com manto coerente de graos de areia^ 
O proventneulo mastigador possue duas placas chitmicas, que atuam como- 
pedras de moer. O embriao desenvolve-se na bainha tentacular, causando 
degeneragao do pollpidio materno. A larva lembra a de Bowerbankia, 

E. 1-3. Na agua doce do Interior de Sao Paulo foi encontrada uma 
especie do genero Stolella, conhecido, ate agora, das Indias Orien- 
tals. O genero pertence as Plumatellidae, occupando posigao Intermediaria 
entre Plumatella e Hyalinella. A nova especie distingue-se pelo 
crescimento, por caracteres do cistidio e pelo numero dos tentaculos das' 
duas mdicas. A represa de Emas, onde foi encontrada, perto da super- 
fide, e fracamente distrofica, neutra e de alcalinidade fraca. 

E. 4a.-4c. No momento da germinagao do estatoblasto urn unico 
polipidio e capaz de evaginar-se. Isfo vale para todos os Phylactolaemata. 
Os estatoblastos de Stolella evelinae nao precisam de dessecagao 
ou de penodo de repouso. Colonias aceitam substrates artificials flexiveis, 
carecendo, portanto, de tigmotropismo pronunciado. Autotomia colonial e 
frequente. Estatoblastos sao formados ]a no 2.° ou 3.° indivfduo duma 
colonia, precisando tal formagao de 8 dias (18-20° C.). Estfmulos mecani- 
cos aplicados na regiao da duplicatura sao respondidos; na regiao coberta 
por ectocista mais grossa, nao. Apesar da flcxibilidade do cistidio, a reagao- 
nao e orientada, mas, apenas objetivada por invaginagao do polipidio. Esta, 
como tambem a evaginagao, processa-se em varias fases. A extensao da. 
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dupllcatura permite estabelecer uma serie de generos dos Phylac+olaemata, 
dos quais Frederlcella e StoleMa teem a maior, Cristatella 
a menor. A "posipao de enjoo" dos tentaculos ocorre como reagao sobre 
estimulos. Alimento misturado com carmim fol visto no recto 5-10 minu- 
tos depols de ser engulido, entrando o conteudo do estomago nesse trecho 
independentemente do grao da digestao. DIatomaceas e Rotiferos, as 
vezes, passam vivos pelo intestine. Stolella, como outros giradores, 
come continuadamente, mostrando-se desperdigadora de alimentos. Nao ha 
fagocitose da parte das celulas intestinais. 

E. 4d. Estatoblastos sao expelidos por urn poro vestibular, o primeiro 
poro da parede do corpo nos Ectoprocta. Corpos brunos fragmentados e 
•celulas repletas de esporos de Microsporidia (veja F. 2) podem tambem ser 
evacuados pelo poro vestibular. 

E. 5. Na endocista ocorrem tres tipos de celulas: a) indiferentes, de 
revestimento; b) vesiculares, secretoras da ectocista chltmlca; c) granulo- 
sas, verosimilmente armazenadoras de substancias de reserva. O poro ves- 
tibular reconhece-se, quando fechado, como ordinariamente, pela interrup- 
gao da membrana sustentadora, da musculatura anelar, sub-epidermica e da 
musculatura longitudinal, sub-peritoneal. No canal bifurcado nao existe ves- 
tfgio histologico dum poro de excregao. A musculatura anelar do fundo 
do ceco e especialmente grossa, af Impede almofada de secregao a entrada 
de alimentos no saquinho terminal. Fibrilas onduladas, presentes na mus- 
culatura circular do esofago, podem ocasionar pseudo-estriagao desses mus- 
culos. O citoforo das espermatides parece ser de origem funicular. O ci- 
toplasma que reveste o filamento axial da parte principal comega a ser de- 
positado distalmente, faltando a parte terminal nua. Os ovarios crescem, 
muitas vezes, sem oecio vizinho, atravessando o ovo, provavelmente, a cavi- 
dade do corpo antes de entrar num oecio. Durante o 2.° perfodo de cres- 
cimento do ovocito aparecem pelas vitelinas na camada externa do ovo- 
plasma. Estratificagao do ovoplasma explica-se pela formagao de membranas 
de precipitagao entre o "plasma original" e o "plasma nutritivo" (Jorgensen), 
causadas pela fixagao. 

F. I. Buddenbrockia plumatellae, conhecida de Plu- 
matella repens e P. fungosa da Belgica, Alemanha e do Tur- 
kestao, ocorre em Stolella evelinae. A posigao sistematica do pa- 
rasita ainda nao pode ser definida; evidentemente nao pertence aos Meso- 
zoa. Possue caracteres de esporocisto dos Trematoda e elementos dos Ne- 
matodes. 

F. 2. O ciclo evolutive do Microspondio Nosema bryozoi- 
d e s , conhecido de Plumatella fungosa, P. repens e Lo- 
phopus crystallinus, da Russia, Alemanha e do Turkestao, foi 
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encon+rado nos testfculos de Stole! la e, com sinals de ser degeneratl- 
vamente alterado, tambem em certas celulas somaticas. 

H. Summary 

B. The Entoprocta consist of two principal groups, the first with soli- 
tary animals and the second with the animals united in colonies. The first 
group is represented by one family, the Loxosomatidae, with 3 genera, 
Loxosoma, Loxocalyx and Loxosomella. The limits of the 
last genius cannot yet be fixed, as It Is based upon the change to which the 
foot-gland is subjected during the individual life (Harmer 1915, p. 6). The 
Entoprocta forming colonies can be divided into 2 families, Pedicellinidae 
and Urnatellidae. The position of P e d i c e i I i n o p s I s is doubtful. An- 
nandale (1915, p. 127; 1916, p. 16) has beside Urnatella Included 
Loxosomatoides, Chitaspis and even Myosoma (the only spe- 
cies of which must be named s p i n o s u m , not s p i n o s a ) In the Urna- 
tellidae, but we place these genera in the Pedicellinidae. 

In this family Pedicellina, Myosoma, Loxosomatoides 
and Chitaspis can, as Cori did (1936, p. II, 113), be distinguished 
from Barentsia by the continuous, stalk-muscles. The thick cuticle on 
the anal side of the calyx separates Myosoma, Loxoso m.a t o I d e s 
and Chitaspis from Pedicellina. The 3 first genera differ one from 
another chiefly in details of their peduncle-muscles. The valid species of 
Pedicellina or those generally considered as such are briefly charac- 
terized. 

P. c e r n u a (Pall.) with spines on the calyx and peduncle must be named, 
if a separate name is at all necessary, P. cernua (Pall.) forma echi- 
nata M. Sars. P. hirsute dull, is not only a later name, but also refers 
to another species. Though P. hirsuta has not been figured, there are 
sufficient accounts on its specific growth in Jullien's paper (1888, p. 10, 13). 
Thus colonies from Santos and Rio could be Identified with P. hirsuta 
(plate I Fig. I). They show groups of individuals coming off from the stalk. 
In these groups and also in other parts of the present colonies the barren 
stolon-segments are wanting that typically in the Pedicellinidae alternate with 
the stalk-bearing ones (Harmer 1915, p. 31). The mediterranean colonies clas- 
sified -as P. hirsuta (Waters 1918, p. 96; Barroso 1922, p. 89) are 
evidently not this species; especially those from fhe Baleares seem to be 
P. cernua f. echinata. 

P. b re using I Studer is a doubtful species. P. whiteleggei 
could not be discussed for want of the original description; according to 
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Hastings (1932, p. 401) it differs from P. cernua f. echlnata in 
the basally swollen spines. Cori (1936, p. 112) says that it is an open ques- 
tion, whether P. whiteleggei is identical with a form of P. cernua 
or not. Judging from the description of the growth In P. choanata, 
that is hard to be understood, also the colonies of this species sometimes grow 
without barren stolon-segments. Pedicellina spinosa Waters (1914, 
p. 854) cannot with certainty be considered identical with Robertson's. 
Myosoma spinosum, since the muscles of the stalk were not exa- 
mined by Waters. The african P . spinosa has more tentacles than P 
n a n n o d a ; as for the rest the two species are very similar. 

C. i. Alderina irregularis (pi. I f. 2) hitherto only known 
from central-american waters, was found on dead shells on the shore of Ca- 
yoba, State of Parana. The pore-chambers and the structure of the ovi- 
ce'l as v/ell as all other characters justify the generic position but, as Is shown 
In Fig. 2, the frontal membrane does not always occupy the whole of the 
frontal side, so that a not very large gymnocyst may be present. D'Or- 
bigny's species has bigger zooecia than Smitt's and our colonies, and is 
almost certainly not identical with that of Smitt. The antarctic species 
briefly described by Waters (1904) seems to be the same as d'Orbigny's. 
The question of the generic position of Waters' and d'Orbigny's species 
has no bearing on the necessity to re-name Smitt's species. 

With Harmer (1926) the genotype of Smittipora dull., V i n c u I a - 
ria abyssicola Smitt (p. 19, fig. I), must be considered as homoge- 
neous. The Indication of this species as the type of the genus as well as 
the description of the opesia, contrary to that of Florid ina, make 
Smittipora a valid genus. Rectonychocella Canu & Bassler 
1917 must be regarded as a synonym of Smittipora. The genotype 
of Velum el I a Canu & Bassler 1917, V. levinseni, has distinct 
opesiules that are wanting in Smittipora abyssicola (Smitt), welt 
figured by Canu & Bassler (1928, p. 53, t. 5 f. 1-3). As this character is 
somewhat variable and rather of specific than of generic rank, it seems im- 
possible to maintain Velumella as a separate genus. On the other 
hand Smittipora levinseni (Canu & Bassler) that corresponds per- 
fectly to all the species mentioned in the list of synonyms on pag. 17, can 
not be united with S. abyssicola without admitting an extremely wide 
range of variation In the form of the opesiules. 

C.ll. Thai amoporella evelinae: In the foremost part of fhe 
anterior gut, the pharynx (pi. 2 Fig. 4 h), the neural side is stronger deve- 
loped than the abanal one; this asymmetry seems to be common in Eurysto- 
mata (Cheilostomata and Ctenostomata) and also in the adult individuals of 
the Entoprocta. But as It does not occur In the Cyphonautes nor in the larvae 
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of the Entoprocta, it seems without morphological importance. The nuclei (n) 
of the intestinal muscle-cells (m) form a single row on the neural side of the 
pharynx a^nd on the abanal side of the oesophagus (o). The epithelium of the 
latter forms, a kind of villi In the present species as well as in Stegano- 
porella buskii. The cardiac valve Is not In every case as distinct as 
in the figured section. The basophilic cells (s) of the caecum (stomach) lie 
only in the proximal wall of the cardiac region and on the cardiac side of 
the fundus. As entire diatoms (d) are found In the cells of the fundus, di- 
gestion must be intra-cellular. Till now phagocytosis was only seen in arti- 
ficially nourished Polyzoa (Riess 1936), but in the present species at least, 
it is a normal process. The pyloric region (p) is very different from the 
other parts of the middle gut. The hind gut or rectum consists of two 
parts, the connective (I) and the terminal gut (t). The last is joined to the 
cardiac region by threads of funicular tissue. This tissue is strongly develo- 
ped in Thalamoporella. In the preserved, invaginated specimens 
the faeces always lie In the connective gut; the terminal gut is empty. The 
comparative splanchnology of the Bryozoa reveals great diversity of the va- 
rious parts in the systematic groups and even among the members of the 
same order: only the pyloric region Is always ciliated in Gymnolaemata, and 
without cilia in all Phylactolaemata. 

The individuals of the present species are unisexual, the colonies contain 
both sexes. There are now five species of Cheilostomata with certainty 
known to have unisexual individuals: Carbasea indivisa (Stach 1938), 
F lustra membrane ceo-truncata (VIgelius 1884), Thalamo- 
porella evelinae (and perhaps also other Thalamoporellidae), Syn 
notum aegyptiacum (Marcus 1941), and Hippothoa hyalina 
(Jullien 1888; Marcus 1938). In the Stenostomata (Cyclostomata) individual 
uni-sexuality is common; in Ctenostomata and Phylactolaemata It is not 

■known, in the latter supra-order it certainly does not occur. In the mentio- 
ned species of Flustra and Hippothoa the females are more nu- 
merous than the males, in Synnotum the number is nearly equal, in T h a 
iamoporella evelinae there are averagely 5-6 males to one female. 
The development of the female and the ooecium is shown In Fig. 7. The 
female has 14 tentacles (140-155 [4 length) the male and the sterile Indivi- 
duals have 17 (220-270 [x). The female has a huge intertentacular (perhaps 
better "post-tentacular") organ (Fig. 8, 10, i). In the present species the 
female polypide was seen to protrude (Fig. 8) and its stomach always con- 
tains food. As Dr. Anna B. Hastings has shown (1830), the muscle that works 
as depressor of the frontal membrane, (Fig. I I m), also opens the operculum 
of the ovicell and at the same time the zooecial operculum that is articulated 
with the former (Fig. I 1, c, d). 
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The spermatozoids are accumulated in the male zooecium while the 
operculum is closed during the formation of the brown body and the fol- 
lowing regeneration of the polypide. The sperms evidently leave the male 
by way of the supra-neural pore, pass through the water and the intertenta- 
cular organ of the female and do not migrate to the ovary through the 
interzooecial communications, as the spermatozoids in HIppothoa hya- 
I i n a do. Also the fact, that sperms are not found In the ovary until the poly- 
pide of Its zooecium is fully developed and protruded, speaks in favour of the 
external way for the male germ cells. An outline of the spermatogenesis Is 
given (Fig. 14), two sperms united by their heads are the final stage (twin 
sperms) (Fig. 16, s), but only one sperm penetrates into the ovocyte preco- 
ciously, viz. during the second growing period, as in other cheilostomatous 
and ctenostomatous species. 

The ovicell contains up to 6 embryos (Dr. Hastings found up to 4 In 
Th. californica), the youngest of which occupies the most distal and 
central place (Fig. I2A, e), corresponding to the way It is deposited by the 
Intertentacular organ. The reproductive period is very long, but only one ovo- 
cyte at a time completes the terminal growth period. Very prolific are also 
the viviparous species Carbasea i-ndivisa, Pherusa tubulosa 
and Flustrella hispida; in the oviparous Alcyonidium and 
Electra pilosa the number of eggs produced In one reproductive 
period is still greater, but in Electra bellula that is also oviparous,, 
only a single ovum is developed at a time. The lowest reproduction occurs 
in Synnotum aegyptiacum, where the female polypide degene- 
rates without substitution after Is has developed one larva only. 

The ovocyte of the present species Is nourished: a) by the fusion with, 
another ovocyte, that becomes a nurse-cell (Fig. 16); b) by the yolk stored 
in peritoneal cells (Fig. 16, n); c) by a high peritoneal epithelium on the 
front wall (Fig. 16, c). The yolk furnished by the storing cells passes to the 
ovocyte with help of the ovarian stroma, that Is of parietopleural origin, and 
of the follicle, that also contains storing cells. The entering of yolk is es- 
pecially intense In the last growth period, when the eldest ovocyte occupies 
the free end of the ovarian stalk. The largest yolk-granules are deposited 
In the future vegetative hemisphere. At this time the two nuclei, that of the 
nurse-cell and the future egg-nucleus, that had hitherto lain side by side,, 
dispose themselves radially, the future egg-nucleus more peripherically, the 
nucleus of the nurse-cell more to the center. The latter passes through the ve- 
getative zone and is expelled there (Fig. 17). All its plasma remains In the 
ovocyte. The expulsion of the naked nucleus of an incorporated nurse-cell 
is a strange phenomenon, evidently without parallel, as far as the vast lite- 
rature concerning the nutrition of the egg could be run over. 
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The formation of the embryo (pi. 7 Fig. 18-26) Is holoblastic, but accor- 
ding to the large yolk-granules in the vegetative half, the blastomeres of 
the 8-cell stage are already unequal, because the third furrow Is not an 
equatorial one, as in other Cheilostomata (Marcus 1938, p. 121); it is displa- 
ced towards the animal pole as in Flustrella hisplda (Pace 1906, p. 
452). The bi-radial symmetry, that is already visible in the ovum deposited 
Into the ovicell, is maintained during cleavage and gastrulation. In the 
whole, the early development of Thalamoporella agrees with that of 
the ascophorous species, also gastrulation takes place in the same manner 
during the 6th step of cleavage. In the 4 vegetative macromeres that lie 
around the vegetative pole in the 32 and 40-celi stage (blastulae), the 6th 
division-plane is parallel to the germ's surface (pericllnal) and thus the central 
halves of these blastomeres move inwards. Therefore the endoderm arises 
by local delamination, a process closely related with the few cellular polar 
immigration. A slight depression at the vegetative pole surrounded by the 
peripherical halves of the 4 macromeres, now ectomeres, can be called pseu- 
doblastopore (Calvet). A true blastopore is wanting, as always in gastrulae 
originated by delamination. 

C. III. A dead but well-preserved loose fragment of Caberea 
boryi (Aud.) (pi. I, Fig. 3) was collected between stones on the coast 
of the Santos bay (Porchat Isl.). The locality is ca. 5 km. distant from the 
route of the ships that enter the port of Santos. Until living and fixed colo- 
nies are found, it remains uncertain, whether the species belongs to the fauna 
of Santos or has been transported by floating algae or a ship. Harmer (1926) 
who revised a great part of the elder synonymy, says that C. boryi occurs 
in the Mediterranean, the Indian Ocean, the Malay Archipelago an off Ja- 
pan, and moreover Includes references to Madeira and Morocco (Atlantic) 
in the synonymy of the species. 

As Waters (1896, p. 9-10) describes colonies from Roscoff and also Jo- 
liet (1877) and Prenant (1924; 1927) mention such, it seems that C. boryi 
lives on the coast of the English Channel, even if the material of Hincks 
(1880) is left aside. The bay of Biscay (Santander, Barroso 1912) and the 
Azores (Jullien & Calvet 1903) also must be added to the distribution map 
of C. boryi. Magellanic localities, although rather frequent in the lite- 
rature (Jullien 1888; Calvet 1904; Waters 1905), cannot be considered as 
definitively established, since they are not supported by figures; they have 
to wait for the revision of the genus by Dr. A. B. Hastings. The coast of 
South Africa from the Cape of Good Hope to the Algoa Bay belongs to 
the regions where C. boryi occurs (Busk 1884; Hasenbank 1932). The 
Great Barrier Reef has been added by Dr. Hastings (1932) and Bond! Bay 
near Sydney (Waters 1887) hardly can be considered as doubtful. Folio- 
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wing Harmer the occurrence off the south coast of Australia as well as the 
references to New Zealand have provisionally been left aside. 

Ch. and E. O'Donoghue noted C. boryi from the Vancouver re- 
gion (1923; 1926) and refer to a statement in Hincks' Report of the Queen 
Charlotte Islands. But in Hincks original paper of 1882 (we do not have 
the copies reprinted by the Geological Survey of Ottawa) we only find C. 
ellisi (Flem.). The occurrence of C. boryi in the Vancouver region 
seems to require confirmation. 

The old communication, the Tethys-Sea, between the Mediterranean and 
the Indie explains the occurrence of C. boryi In the eastern part of the 
Mediterranean (Alexandria) and the western part of the Indie (Cargados). 
In the Red Sea that only dates from the uppermost Pliocene, C. boryi 
does not seem to occur, although the hydrographic and climatic conditions 
in the Red Sea and the Mediterranean, especially its eastern part, are very 

■similar. 
Caulibugula hastingsae (p. 53, Fig. 2-8) belongs to the 

group of species with a turbinate primary zooecium of the fan (Fig. 4). The 
stalk Is what Harmer (1926, p. 458) calls the normal type, the kenozooecia 
being strengthened by two lateral calcareous thickenings. In these thicke- 
nings rootlets and stalked vesicles originate (Fig. 8), both firmly adhering 
to the shells on which the colonies grow. 

In a damaged colony regulation of numerous stalk-kenozooecia took Its 
origin from the pore-chambers that normally give rise to vesicles and 
rootlets. 

The opesia of the primary zooecium of the fan has a proximal prolon- 
gation that is not slit-like as In C. zanzibariensis but a solid ridge 
(Fig. 4). The sub-colonies of a zoarium are caliculate with the bifurcations 
of their branches in their proximal region and the front-walls of the zooe- 
cia facing outwards. All the zooecia are bicellarielliform, though the distal 
ones less distinctly than the proximal ones. They are placed side by side and 
not back to back asinC. zanzibariensis. The ovicells (Fig. 3) are nei- 
ther small nor frontally deficient as in that species. In the ovary two ovo- 
cytes occur. There are 12 tentacles (14-15 In zanzibariensis). 

The primary disc of the ancestrula with rootlets and a short erect tube 
(Fig. 6) likens, but is not identical to, that figured by Dr. Hastings (1932, 
text fig. 4B). The species which Mrs. Marcus and I dedicate to Dr. Anna 
B. Hastings, F. Z. S., head of the collection of Polyzoa in the British Museum, 
as a sign of our gratitude for many valuable Informations about typical 
specimens, has its nearest ally in C. zanzibariensis. Beside the 
characters already mentioned the two species differ in the spines of the 
proximal zooecium (pseudo-ancestrula) of the fan, 6 in hastingsae, 8 or 
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more in zanzibariensis, In the external spines of the autozooecia (0-2 
in hastingsae, 2-6 in z a n z i b a r i e in s I s ) , and In the vesicles of 
the stalk, decumbent in hastingsae, erect In zanzibariensis. 

Attempting to give a key for all the species of the genus we were con- 
vinced that Osburn (1940) Is right m considering C. dendrograpta a 
synonym of C. a r m a t a . 

The specific name of Hippothoa distans P. H. MacG. (p. 19, 
Fig. 9) must be mainl-ained, although the first description was published 
without figure. Like other incrusting species H. distans excavates the 
shells to which it is attached, but it does not perforate them and can by no 
means be united with Terebripora ramosa d'Orb., as Waters (I 887a: 
1904) thought. 

D. IV. Alcyonidium polypylum (Fig. 27-30, 35-37) forms a 
thick brick-coloured crust, from which round, erect branches rise Irregularly. 
These are solid (Fig. 29) and simple or lobed. The zooecial walls are very 
thick; the orifices are In a level with the smooth and glabrous surface of the 
•colony. In A. verrilli Osb., that also has thick walls, the orifices are 
prominent. The branches of the colony of A. polypylum consist of up 
to 20 layers of zooecia, the uppermost contains the living polypides and the 
next 5-7 inner ones are dark because of the great number (more than 14 in 
one zooecium) of brown bodies, they enclose. In the central layers the brown 
.bodies are evidently absorbed by the mesenchymatous tissue, the cords of 
which pass through the numerous septula (for that reason: polypylum) 
and subsist even in the innermost zooecia (Fig. 30). In A. verrilli, 
the nearest related of all species of the genus, the central region of the co- 
lony, though more solid than that of A. geiatinosum (Fig. 31), shows 

■greater mashes in the inner layers than in the outer one. This is due to 
partial disintegration of the zooecial walls in the Inner layers of A . ver- 
.r i I I i , while in A. polypylum all walls subsist. The number of ten- 
tacles is 14-15. 

The age of a colony composed of 15 layers can be computed at 4 years 
■and a half. As said, 14 and more brown bodies occur In the same zooecium. 
•In Harmer's experiments (1892, p. 147, 150) degeneration of a polypide and 
its substitution by a new one took much more than the 3 days supposed in 
our calculation; but thermic and physiological conditions In the mentioned ex- 
periments do not permit rating of the normal process in the warmer water 
of . Santos. Growing buds can be formed in 3 days (Marcus 1926, p. 34). 
Five days, as we assumed for the period of activity of one polypide, are 
certainly not too long. This space of time has been obtained In Lophopus 
.under unfavourable conditions (Marcus 1934, p. 534). 



146 ERNESTO MARCUS 

On the other hand, the central layers without brown bodies do not allow 
to make an account of the successive generations of polypides in these Ini- 
tial layers. Perhaps in the beginning of the colony new layers are formed 
more rapidly and this may balance the very short periods of active life, de- 
generation and substitution of the polypides. in our calculation. 

The histology of the very big Intertentacular organ is described (Fig 36,. 
37). It is two-layered and ciliated on the Inner surface; there Is a plug of se- 
cretion In the central of the three successive parts of the organ (Fig. 36, c)., 
As the transverse section shows (Fig. 37), two tentacles take part in its forma- 
tion. In the cytoplasm of the pharyngeal cells occur transversally striated lon- 
gitudinal fibrils (Fig. 36, h) as Henneguy (1909) described them in Alcyoni- 
dium hirsutum. Therefore these cells ard of myo-epithelial character. 

The principal differences of A. polypylum from the other species 
of Alcyonidium are given in the portuguese text (p. 66); A. ver- 
rilli has been compared In detail (p. 67). The table (p. 68) gives some 
data of the three species A. polypylum, polyoum and hauffi 
from Santos and A. gelatinosum from danish waters. 

D. V. Sundanella sibogae (pi. 9 Figs. 38-43) was found at An- 
tonina, State of Parana, in water of lower salinity than that of the open sea. 
The cuticle shows small adherent papillae at the base. The wrinkles In the^ 
orificial region figured by Harmer (1915, t. 2 f. 14) are often arranged in 
4 longitudinal ridges ("Kammleisten" Braem 1939, p. 272). The quadrangular 
orifice becomes conical while the polypide degenerates and Is substituted by 
a new one, as was already observed by Harmer (1915, p. 46) and seen in. 
Alcyonidium mamillatum Aid. by the author (Marcus 1937, p. 
127). An oral groove of the pharynx (rejection tract, Atkins 1932, p. 415 
etc.) is present, but this occurs also in other Ctenostomata, as well as in W a 
tersipora cucullata. In old zooecia there are up to 4 brown bo- 
dies. Braem counted 32-34 tentacles, the present specimens have 31. The- 
transverse section of the tentacle (Fig. 39) shows the typical longitudinal 
muscles on the internal side only, but they are powerfully developed. The 
diaphragm is longer than usually; the variation in the origin of the upper 
parieto-vaginal muscles (Fig. 40, vl) has evidently been the cause for Braem's 
conclusion that inS. sibogae only one group of parieto-vaginal muscles, 
occurs. Really there are two, the upper (Fig. 40, vl) inserts on the du- 
plicature and the lower one (v2) on the diaphragm. The parietal muscles 
are histologically peculiar, each fibre is formed by 3-6 muscle cells united 
in the middle and separated from each other at the ends. We have hi- 
therto not seen such muscles in any other species of Polyzoa. The interzooe- 
cial septum (Fig. 43) has two fields, each with numerous pores. In the rectum, 
of young polypides that can not yet be protruded, calcareous concrements 
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occur that liken those found by Levlnsen (1894, p. 80) in A Ic y o n i d i u m 
gelatinosum, where we have also seen them In danish specimens. The 
genus Sundanella can be maintained in the Family Victorellidae Hincks 
1880. 

D. VI. The species hitherto called Buskia armata (Verr.) (Fig. 44) 
has been found near Rio and so Buskia nitens, armata, set! 
gera, socialis and re pens occur on the brazilian coast. As the 
diagnoses of the Vesicularina given by Waters (1910, p. 240) and Harmer 
(1915, p. 60) describe the zooecia as directly attached to the axis, Buskia 
armata, setigera and also the maiay species B. pilosa, the 
stolon of which has a close resemblance to that of B. setigera, cannot 
be placed in that group. On the other hand, Buskia nitens and B. 
socialis cannot be enclosed in the Stolonifera (Harmer 1915, p. 72) cha- 
racterized by an axis that "expands slightly here and there, a diaphragm being 
formed Immediately on the distal side of the expansion, which gives rise either 
to new stolon-branches or directly to zooecia, which are usually arranged In 
pairs". Buskia nitens and socialis obvicusly belong to the Vesicula- 
rina and the three other species, here united in the new genus Aever- 
r i M i a , with A . armata (A. E. Verrill) as genotype, to the Stolonifera. 
Aeverrillia does not need a new family: the genus can be placed in 
the Valkeriidae or perhaps in the Mimosellidae, as now enlarged by Bassler 
{1935, p. 8). The existence of a true gizzard In Aeverrillia armata 
(Fig. 44 B) and setigera (Fig. 45) does not hinder their separation frorr? 
the Vesicularina, regarding that H i s I o p i a is provided with a gizzard and 
belongs to the Paludicellea. Also F" .-yptopolyzoon has a gizzard and, 
at least C. evelinae, cannot enter the Vesicularina, but rather be- 
longs to the Carnosa. The axis In Buskia n It ens is delicate, not as 
thick as in-the other Vesicularina. But as Buskia nitens Is closely 
allied to B. socialis, the two species must remain together, and the 
reference to the thick stolon In the diagnose of the Vesicularina must be 
abandoned. Buskia australis JuIIien seems to be very near to B . 
nitens: all characters given by the author are gradual ones and subjecred 
to some variation in B . nitens, as Alder (1857, p. 67; as to the year, vide 
p. 74, note), already Indicated. Monastesia pertenuis JuIIien, accor- 
ding to Waters (1910, p. 241) perhaps a Buskia, canno'- be identified. 
Puskia repens (O'Donog.) has a vesicularine-like growth, but the number 
of tentacles is greater than in all other species of the group, except the obso- 
lete Avenella fusca Dal. As the four sections of the Ctenostomata are 
separated chiefly by characters of their colonial growth, It seems advisable to 
maintain Buskia repens, as lately proposed (Marcus 1939, p. 168, 
272), in the genus Buskia. In the section Vesicularina the two families 



148 ERNESTO MARCUS 

Vesiculariidae Johnston and Busklidae Hincks are clearly different one from 
another . 

D. VII. The genus Cryptopolyzoon is known from Port Phillip 
Heads (Dendy 1888) and Knysna, South Africa (Waters 1910). A new spe- 
cies, different from the two previously described, is common in the bay of 
Santos and further south on rocks in shallow water. Frequently the colonies 
grow associated v/ith Anguinella palmata Bened. Various tufts of 
the new Cryptopolyzoon (Fig. 46-51) may spring from a common 
stem that creeps on the substratum, but for the rest the colonies do not grow 
as the other Vesicularina, In which there Is an axis, to which the zooecia are 
directly attached. In C.evelinae the zooecia spring one from another 
(Fig. 48) and 3-5 series of 3-12 successive zooecia each form an Internode se- 
parated from the precedent and following ones by chitinous tubes. As the 
orifices of the zooecia are directed to all sides and their basal walls are con- 
tiguous, the growth of the zoarium Is Cell aria like, but It also likens 
that of E 1 z e r i n a . The entire surface of the internodes and the creeping 
stem is covered with sand-grains (Fig. 47), fastened by filiform outgrowths 
that are branched or end with an adhesive disc (Fig. 49). Beside these pa- 
pillae the zooecia develop tubular kenozooecia fastening sand-grains like 
these. Further growth of the kenozooecia in older zooecia increases the 
thickness of the sand coat. On the growing point of the branch deve- 
lopment of adhesive kenozooecia precedes the budding of autozooecia, so 
that the tender gemmiparous zone Is protected by stones. At the distal end 
of an Internode the buds become connective tubes that give rise k> new In- 
ternodes, generally equal in number to the series of zooecia of the lower 
internode. 

The quadrangular orifice Is surrounded by a wreath of papillae standing 
inside the borders of the square. The oesophagus ends in the cardiac portion 
of the stomach, and this part Is a strong gizzard (Fig. 50, 51) with annular 
smooth muscle fibers and two large teeth. The gizzard is very different 
from the other types known in the Vesicularina and Ctenostomata in general; 
perhaps that of Buskiaarmata (Osburn & Veth 1922, t. I f. I-7) with 
Its four chitinous cones (Fig. 44 B) Is somewhat similar. In the body-cavity 
of older zooecia lie one or several greenish pellets that are brown bodies of 
degenerated polypides. There are 9-12 tentacles. The egg develops In the 
tentacle sheath, the polypide of which degenerates. 

Cryptopolyzoon wilsoni differs from the new species by Its 
dichotomous branching and the long chitinous connective tubes not covered 
with sand. In C. concretum the zoarium has a common sandy base 
and the polypides have 14 tentacles. In C. wilsoni and C. con- 
cretum the orificial papillae of C. evelinae are wanting. 
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E. I. The genus Stolella Annandale (1909, p. 279) as also S + e- 
phanella Oka (1908, p. 274) belongs to the family Plumatellidae and nor 
into the neighbourhood of Lophopus., as Kraepelin (1914, p. 61) thought. 
This systematic position can easily be established with the excellent key of 
north american Phylactolaemata (Rogick 1935a, p. 155). As already said 
(Annandale 1911, p. 229; Hastings 1929a, p. 301), Stolella is closely 
allied to Hyalinella, but lacks the gelatinous ectocyst of the latter. 
With a transparent ectocyst as in Hyalinella, that is as delicate as that 
of Plumatella, Stolella stands between these two genera. 

The narrow tubes of endocyst without polypides present in Hyali- 
nella lendenteldi, described by Ridley (1890, p. 62) and Hastings 
(1929a, p. 30 I), show that the pseudostolons of the Stolella- colonies are 
distinguishing characters of secondary value. In Stolella himalayana 

Annand. all the individuals' are decumbent. The two species of Stolella 
with erect zooecia, S. I n d i c a Annand. and S. e v e I i n a e from the Inte- 
rior of the state of S. Paulo (Pirassununga), differ in the number of tentacles 
(30-35 in i n d I c a , 44-64 in e v e 1 i n a e ) and the zooecia of i n d I c a 
are distinctly emarginate and furrowed. 

E. 2. The most remarkable features of the new species (Figs. 52-63, 
65-70) are I) A pore In the anal wall of the vestibulum (Figs. 58-60), the 
first cystidial pore found In the Polyzoa Ectoprocta. It is usually closed, but 
clearly visible when a statoblast is expelled through it; 2) The various posi- 
tions of the ovary (Fig. 53 Fig- 66). Occasionally also In Lophopus 
crystallinus the ovary occurs In the region of the Invaginated fold 
(Fig. 64). 

The narrowest statoblast of 100 measured had 214 [i, the broadest 290 
[x; the shortest 323 M-, the longest 466 The proportions of breadth and 
length of the statoblasts (Fig. 54) vary between 1:1,26 and 1:1,91; of 100 
statoblasts 67 showed proportions from 1:1,50 to 1:1,69; 17 were broader 
and 16 longer (see curve p. 85). The statoblasts with annulus of air cells 
all floated when released from the mother colony. Fixed statoblasts are absent 
in the present colonies of S. evelinae. 

E. 3. Stolella evelinae has been, found in a slightly dystrophic 
artifical lake stayed by a dam, and grows near the surface on Utricularia 
and other plants mingled with Oedogonium (Dr. H. Kleerekoper, Dept. 
of Botany, det.). In the superficial water Dr. Kleerekoper found 6-7 mg/L 
of dissolved oxygen (temp. 24,2° C.), the value 6,7 for ph, oscillation bet- 
ween 3 and 12 mg/L of dissolved carbon dioxyd and the low alcalinity of 
1-2 mg/L Ca (H C 03)2. A recently dammed brook forms the artificial lake 
in which Stolella evelinae was found; probably the species was In- 
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troduced by it, although no colonies were seen in the upper part of Ihe 
brook, that is not included in the lake. 

E. 4a. As in all other species of Phylactolaemata, also In Stolella 
e v e I I n a e only one polypide emerges from the statoblast, ready to extend 
(Fig. 52). The number of tentacles In the first polypides is smaller than in 
those appearing later on, and the arms of their lophophores are grown to- 
gether In the beginning. Colonies of Phylactolaemata coming from larvae 
(not seen In Stolella) immediately protrude more than one polypide 
with horseshoe-shaped lophophore: thus the alimentary conditions in the 
ooecium prove more efficient than in the statoblast. Statoblasts may ger- 
minate within the living colony; that shows that they do not need any desic- 
cation nor a period of rest. 

E. 4b. The body wall of Stolella is very flexible, especially In 
the erect part of the zooecia (Fig. 56) with their finer ectocyst, but the 
colony as a whole does not creep. Young compact colonies took to arti- 
ficial substrata (thread and human hair) and developed their pseudo-stolons 
(Fig. 55). Aurotomy of parts of colonies is frequent. Sometimes Chiro- 
nomid larvae bite off tips of the tentacles. If these are bitten off obliquely, 
the point regenerates obliquely and grows straight later on. In the peri- 
phery of the colony with extensive growth intercalary buds are scarce, but 
In the older parts they are frequent and produce intense colonization of the 
substratum. Rarely lateral branches originate from the Intercalary buds. 
Small groups of ca. 3 Individuals separated by pseudostolons are characte- 
ristic for the appearance of Stolella (Fig. 52). 

Statoblasts occur as early as In the funiculus of the second or third indi- 
vidual of a statoblast colony (Fig. 55). At a water temperature of 18-20oC. 
the formation of a statoblast takes 8 days. As food was not sufficient, 4 
weeks of life span for colonies in the aquarium can not be considered as na- 
tural, whereas an average duration of 13 days with a maximum of 19 days 
for adult polypides permits to compute a total age of 3-4 weeks for an Indi- 
vidual. That is regular, compared with the data existing In the literature. 
The succeeding buds are formed less rapidly In Stolella evelinae 
than in P I umatella repens, but nearly equal to Lophopodella 
c a r t e r i . 

Slight mechanic stimulation of the ectocyst In the region of the Invagi- 
nated fold provokes invagination, as the ectocyst is thin in this most flexible 
part of the body-wall; beneath the duplicature-bands and in the horizontal 
portions of the colony slight stimulations do not produce visible effects. 

Evagination and invagination are gradual movements composed of suc- 
cessive jerks and may be interrupted in every phase. The duplicature bands 
that fix the lower border of the invaginated fold, insert very deep in Sto- 
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] e I I a e v e I i n a e (Fig. 58), and a great part of the tentacle sheath belongs 
to that fold and remains invaginated during protrusion of the polypide. In 
species with a short invaginated fold and a short Intestine (Cristatella) 
the aspect of the evaginated Individuals differs much from that in F r e d e r i - 
eel I a and Stolella with a long invaginated told. A clear row from 
the longest to the shortest fold is: 1. Fredericella and Stolella, 
2. Plumatella, 3. Hyalinella, 4. Lophopodella, 5. Pec- 
tin a t e I 1 a and Lophopus, 6. Cristatella. 

E. 4 c. Stimulated mechanically or with a too Intense food-current the 
tentacles assume the "position of disgust". The epistome does not take part 
In the swallowing motion but rejects too large particles: contraction of its 
muscles dilates the mouth. Stolella evelinae swallows on an average 
every 16,4 seconds. The peristaltic contraction of the stomach begins In the 
pyloric region, descends to the fundus and returns; the Intervals between two 
waves are 4-6 seconds. The esophageal valve is kept closed during the re- 
turning of the constriction. Food does not enter the bottom of the caecum, 
because that is filled with secretion (Fig. 57, 66). Often, not always, Dia- 
tomeae and sometimes Rotatoria pass living through the intestine. Contents 
of the stomach go on into the rectum independently of the state of their 
digestion, so that food mixed with carmine was seen there 5-10 minutes after 
feeding. Phagocytosis, that was observed In experiments with Ctenostomata 
•(Ries 1936) and under natural conditions in Cheilostomata (Thalamopo- 
r e I I a evelinae, see p. 141) does not occur in Lophopus (Marcus 
1934) and Cristatella (Becker 1937) nor in Stolella evelinae. 

E. 4 d. The above mentioned expulsion of the statoblast through the 
ve-stibular pore (Fig. 60) takes 3-4 minutes. This pore is the first found in 
the body wall of Ectoprocta; the excretory pore of Cristatella, the 
intertentacular organ, and the supraneural pore in Farrella repens 
and many others (Marcus 1938, p. 86-87) are polypidial pores. It appears 
strange that the dilatator muscles are not torn by the passing statoblast, but 
they seem to give way. Moreover in Stolella evelinae statoblasts 
as well as brown bodies are also detached when the colony divides. A solu- 
tion of methylene blue injected into the body cavity flows out of the vestibular 
pore, thus making It clearly visible. On occasion of the expulsion of stato- 
blasts sometimes also parasites (Nosema) or fragments of brown bodies 
are freed through the pore. As in other Phylactolaemata no regeneration 
takes place In the spot where the brown body had been attached. 

E. 5a. The endocyst (Fig. 61) contains three types of cells: I. Indif- 
ferent covering cells, 2. vesicular chitine-secreting cells, 3. granulous cells 
that probably store nutritive substances. The vesicular and granulous cells 
originate from the more numerous covering cells. The muscular layer of the 
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endocysf is thin in comparison to that of Lophopus and Lophopo- 
d e I 1 a , except In the region of the vestibular pore. Here (Fig. 62, 63} 
the supporting membrane and the annular sub-epidermic as well as the lon- 
gitudinal, sub-peritoneal muscle-fibres are interrupted. In Lophopus 
(Fig. 64), in the place of the vestibular pore of S t o I e II a , there is a mass 
of fuchsinophil cells, that possibly have excretory function (Marcus 1934, p. 
532-533). 

E. 5 b. The forked channel in S to lei I a is not widened at the base 
of the median tentacle, and the supporting membrane is neither interrupted 
nor thinner on its anal side. 

The pyloric valve of S t o I e I 1 a is high and conical (Fig. 66, v). The 
ana! wall of the middle gut and oral wall of the rectum are joined. The 
annular muscles of the caecal fundus are thick, and the fine supporting mem- 
brane is elastic, it does not fold up during contraction. The supporting 
membrane and the peritoneal epithelium of the gut continue into the cor- 
responding layers of the funiculus. 

In the circular muscle fibres of the oesophagus and caecum an artificial 
striation was obtained as effect of staining (Bronstein 1938), and once In. 
ca. 2.000 sections a pseudo-striation (W. J. Schmidt 1924) was observed 
also in polarized light, due to undulated fibrils (Fig. 65). 

E. 5 c. The histogenesis of the sperms is described (plale I /); in. 
S t o I e I I a the cytophore seems to originate from the funiculus (Fig. 69), 
and not to be formed by the spermatids, which remain separated from each- 
other. The axial filament grows out from the distal centrioie or blepharo- 
plast. Contrary to what was observed in certain Membraniporidae (Bonne- 
vie 1907) the cytoplasm that Involves the axial filament of the main piece 
is first deposited distally (Fig. 7). A naked end-piece is wanting. The 
chondrioma furnishes the envelope of the axial filament in the middle-piece 
that does not show any spiral structure; only in some sections granulation of 
the cytoplasm simulates such a disposition. As every sperm leaves the cyto- 
plasm not wanted for its covering, individual residual bodies are formed that 
unite later on (Fig. 10, II). 

E. 5 d. Ovaries (pi. 16 Fig. 70) often grow without an ooecium beside 
them, and the ovum probably crosses the body cavity before It enters the 
oviceil, as Metschnikoff (1871) and Nitsche (1872) noted in Plumatella 
fungosa and we saw in Lophopus (1934). During the second 
growth period yolk-corpuscles appear in the outer layer of the ooplasm, that 
is stratified by precipitation-membranes between the "original" and "nu- 
tritive" plasm (Jdrgensen 1912), due to fixation. True nurse-cells are wan- 
ting, but the inconspicuous follicular cells of parieto-pleural origin transmit 
nutritive substances from the coeiomic liquid to the oocytes. 
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F. L Buddenbrockia plumatellae (pi. 16 Fig. 71), hitherto 
known from Belgium, Germany and Turkestan in the body cavity of P I u m a 
tella fungosa and P. repens, occurs also m Stolella eve- 
! i n a e from Pirassununga (interior of the state of S. Paulo). The animal 
was firsf (1910) placed among the Mesozoa, later on (1911) considered as a 
sporocyst of a Trematcde, and finally (1912) as a reduced Nematode. Though 
the present material is neither rich nor easy to be understood, since it was 
verified only in the sections, it is sufficient for distinguishing young sessile 
stages fixed to the endocyst and old ones free In the body-cavity. The 
four muscular fields (b) and the locomotion (Schroder 1912a) of Budden- 
brockia are nematodoid characters, but the external and internal cell- 
layer are not. The external, integumental epithelium (a) resembles a little, 
but not much, that of trematodean sporocysfs. Between the muscles lie four 
series of uniform cells (c) which do not show traces of nervous or excretory 
function. The other Internal cells (d) are to all appearance gonocytes, but 
this is not proved with certainty. If they are, their position would well cor- 
respond to the germ-layer In sporocysts. The development, seen only once 
(Schroder 1910], Is also comparable to that of the sporocysfs parthenoge- 
netic eggs. The sperms described by Schroder (1912a) represent an Im- 
portant argument in favour of the nematodean nature of Buddenbro- 
ckia, but in the present material nothing could be seen likening the sperms 
and their origin, as Schroder described them. Between the presumable eggs, 
we found smaller cells (e) not unlike sperms of certain Nematodes (Rhabdias),. 
and these cells fcould be derived from the pointed end of the tubular animal. 
This end is still compact, while the other regions of the body already show 
a spacious body-cavity, filled with the loose so-called eggs. The significa- 
tion or function of the smaller cells could not yet be stated. 

In the whole It seems arbitrary at the present imperfect state of know- 
ledge to include Buddenbrockia plumatellae in any taxonomic 
unit. If the Mesozoa, as Dr. L. H. Hyman1 says (1940, p. 246), constitute a 
well-defined phylum, it is clear that Buddenbrockia cannot be assigned 
to this group. 

F. 2. In Stolella evelinae from Pirassununga (State of S. 
Paulo) moderate infestation with Nosema bryozoides (Korotn.) oc- 
curred In the winter of 1940 (plate 18). As in Plumatella fungosa 
and P. repens (Korotneff 1892; Braem 1911; Schroder 1914) and in 
Lophopus crystallinus (Marcus 1934), the parasite Invades the tes- 
tes; the infested germ cells are detached from the funiculus. They undergo 
marked hypertrophy, are prolonged to cords (Fig. 3) and their nuclei divide 
amitotically. In some cases the cords may develop protoplasmic processes, as 
shown In the transverse section (Fig. 4), but these are irregular and often absent- 
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In Fig. 4 typical schizonts are seen, that are also figured in Fig. 12, where at 
the right one is drawn with the division of the nucleus preceding that of cyto- 
plasm. The spores (Fig. 5) are pyriform as those given by Korotneff, Braem 
and the author, not ellipsoidal as those described by Schroder. When the 
statoblast Is expelled through the vestibular pore (Fig. 60), also cords full 
of spores are freed. But such can also break in the body cavity of the co- 
lony and the spores thus released might Infest the host again. Amoebula 
stages (Kudo 1924) were also found in somatic cells, f. e. in lymphocytes 
(Fig. 6) floating in the coelomic fluid and in parietopleural cells. Such cells 
hypertrophy enormously and become vacuolised (Fig. II); their nuclei are 
pycnotic (Fig. 10) and lobed (Fig. II) or break up into many nuclei (Fig. 7, 
8, etc.). Their cytoplasmic appendages are varied In shape. If infested .pa- 
rietopleural cells are detached, they may already have been ciliated under 
normal conditions, but as the infested cells were not seen alive, we cannot 
say, whether these cilia are true mobile organelles. Like the volume of the 
cytosome and the nucleus Is changed by the parasite, the cortical protoplas- 
mic layer of the infested host cell might develop Immobile ciliary processes 
and other appendages. Some of them (Fig. 4, 6, 13, 15) may also be 
explained as "rests of membranous extensions being the thicker ridges or 
supporting folds which remain, when the intervening film has thinned out or re- 
tracted, due to physico-chemical changes taking place in the fluid" (Goodrich 
1920). The infested and hypertrophied somatic host cells floating in the 
body cavity liken the lymphocytes of Tubificidae and Lumbriculidae infested 
with Mrazekia (Mrazek 1910), but as the straight tubular spores of 
Mrazekia are wanting, the Infestation In Stolella seems to be uni- 
form and caused by Nosema bryozoides only. In the whole, spo- 
rogony Is rare in the atypical somatic host cells and has been only seen 
in the stages represented by Figs. I I and 14. The partial hinderance of the 
parasite's life-cycle caused by its development in atypic host cells resembles 
the activity of the phagocytes in Gammarus (Goodrich 1929), which destroy 
the spores by secreting a chitinoid substance in which to Imprison them. 
During the few weeks of keeping Stolella colonies alive, damage occa- 
sioned by Nosema was not noted, but as in heavily parasitised 
Lophopus partial castration of the individuals and marked reduction of 
the colonies has been seen by the author (1934), Nosema disease may also 
in Stolella be much more serious than In the actual case. 
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K. Es+ampas 

ESTAMPA 1 

Fig. 1 — Parte de uma colonia de Pedicellina hirsuta 
Jull. 

Fig. 2 - Alderina irregularis (Smi+t). Colonia mostrando 
as geragoes 2-5 sucessivas a ancestrula ( 1 ) e as ulterio- 
res. Os zoecios quebrados fazem ver as camaras de poros 
e as paredes basais do ecto-oecio e do endo-oecio. 

Fig. 3 — Caberea boryi (Aud.) A, face frontal. B, face 
basal. 
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ESTAMPA II 

Fig. 4 — Thalamoporella evelinae Marc. Cor+e media- 
no do polipldio. a, anus; b, boca; c, cardia:; d, diatoma- 
cea dentro de uma celula do fundo do ceco; e, estomago; 
g, ganglio; h, faringe (com corte transversal da mesma); 
i, intestine conectivo; m, fibras dos musculos anelares; o, 
esofago; p, piloro; r, musculo retractor; s, celulas basofilas 
do ceco; t, intestino terminal. 
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ESTAMPA III 

Thalamoporella evelinae Marc. 
Fig. 5 — Zona de gemagao (tecido funicular nao desenhado). b, 

bo+ao polipidial; c, celulas formadoras do oecio; m, macho; 
o, ovario; t, tuberculo adoral em formapao. 

Fig. 6 — A, sector da colonia com oecios. B, diagrama do mesmo 
sector. 

Fig. 7 - veja est. IV. 
Fig. 8 — Esbogo de animais viventes. i, orgao intertentacular da fe- 

mea; o, oecio com embrioes. 
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ESTAMPA IV 

Thalamoporella evelinae Marc. 
Fig. 7 — Desenvolvimenfo (1-6) da femea e do oecio. a, almofada 

nutrienfe; b, botao polipidial; c, celulas formadoras do oe- 
cio; d, operculo oecial em formagao; i, orgao intertent.a- 
cular; m, muse, depressor da membrana frontal; o, ova- 
rio; s, sutura de concrescencia oecial; t, tecido funicular 
(mesenchimatico) ; u, occlusor do operculo zoscial. 

Fig. 8 — veja est. III. 
Fig. 9 — veja est. V. 
Fig. 10 — Corte longitudinal do orgao intertentacular. g, ganglio; 

i, funil inicial do orgao intertentacular; as letras restantes 
como na Fig. 9. 

Fig. 1 1 — Corte mediano, combinado com cortes mais laterals quan- 
to ao fundo do oeco (f) e a artlculagao entre os oper- 
culos zoecial (c) e oecial (d). a, almofada nutriente na 
parede frontal; b, parede basal; e, embrioes no oecio; 
h, diafragma; i, orgao intertentacular; m, muse, depressor 
da membrana frontal; o, ovocito na ultima fase ds cres- 
cimento; p, parede da opesiuia; r, placa em roseta da 
parede distal; s, insergao do muse, depressor na membrana 
frontal; t, testfculos; v, vest'bulo; z, muse, retractor do 
polipidio. 
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ESTAMPA V 

Thalamoporella evelinae Marc. 
Fig. 9 — Corte "transversal da regiao tentacular da femea. b, bai- 

nha tentacular; e, tentaculo; m, tubo medio do orgao in- 
tertentacular; t, tubo terminal do mesmo. 

Fig. 12 — Femea e oecio. A, vista frontal. B, vista basal, a, almo- 
fada nutriente; c, esclerito frontal; d, operculo oecial, 
sobreposto ao zoecial; e, embriao mais jovem dos atual- 
mente presentes no oecio (fase de 32 celulas); i, orgao 
intertentacular; m, muse, depressor da membrana frontal; 
o, ovario; p, parede basal das opesiulas; s, sutura do 
oecio; t, tecido funicular; u, occlusor do operculo zoecial; 
y, embriao adiantado. 

Fig. 13 — Macho, no auge da espermatogenese. 
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ESTAMPA VI 

Thalamoporella evelinae Marc. 
Fig. 14 — Cor+e transversal do macho, a, espermatogonias; b, esper- 

matocitos de 1 .a ordem; c, 1 .a divisao de maturagao; d, 
espermatocitos de 2.° ordem; e, 2.a divisao de matura- 
gao; f, espermatides; g, intcio da formagao da cauda; 
h, fase marteliforme da cabega; i, espermatides imediata- 
mente antes de se soltarem do citoforo; k, espermatosi- 
zigias livres; 1, corpo residual; m, membrana frontal do 
zoecio; n, celulas nutrientes; o, muse, occlusor do oper- 
culo; p, somatopleura; r, celulas fusiformes; s, tendao do 
muse, occlusor do operculo; t, criptocista frontal. 

Fig. 15 — veja est. VIII. 
Fig. 16 — Ovario adiantado, corte transversal, a, nucleo da celula 

auxili,ar; c, almofada nutriente; f, alga em que a colonia 
cresce; g, ovocitos gemeos; i, parietopleura; m, fusao de 
dois ovocitos; n, celulas armazenadoras; o, prospective 
pronucleo feminino; s, espermatozoide; t, ovocito na fase 
terminal de crescimento. As ietras restantes como na 
Fig. 15. 

Fig. 17 — veja est. VIII. 
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ESTAMPA VII 

Fig. 18-26 — Segmen+agao e Gas+rulagao de Thalamoporella 
evelinae Marc. 

Fig. 18 — Primeira clivagem, vista lateral. 
Fig. 19 — Quatro celulas; A, vista do polo animal. B, vista do lado. 
Fig. 20 — Oito celulas; A, vist.a do polo animal. B, vista do lado. 
Fig. 21 

~ 
Doze celulas; A, vista do polo animal. B, vista do lado. 
C, vista do polo vegetative. D, vista por diante (ou por 
detraz). 

Fig. 22 — 16 celulas. 
Fig. 23 28 celulas: a 5.a clivagem ainda nao acabada nos ma- 

cromeros anteriores e posteriores. A, vista do polo animal. 
B, vista do polo vegetative. 

Fig. 24 — 32 celulas (blastula), vista do lado. 
Fig. 25 40 celulas (blastula); a 6.a clivagem apenas-succedida nos 

micromeros supra-equatoriais. A, vista do polo animal; 
B, vista do polo vegetative com os fusos das mitoses de 
gastrulagao. 

Fig. 26 Gastrula de 64 celulas, com os fusos da 7." clivagem nas 
celulas intercalares vegetativas. A, vista do lado. B, vista 
do polo vegetative; b, pseudo-blastoporo; os nucleos dos 
entomeros indicados com pontinhos. 

Fig. 27 — veja est. VIII. 
Fig. 28 — Superffcie dos zoecios de Alcyonidium polypy- 

1 u m, sp. n. 
Fig. 29 — veja est. IX. 
Fig. 30 — veja est. X. 
Fig. 31 — veja est. IX. 
Fig. 32 — Superffcie dos zoecios de Alcyonidium gelati- 

nosum (L), material dinamarques. 
Fig. 33 — Superffcie dos zoecios de Alcyonidium hauffi 

Marc., material de Santos. 
Fig. 34 Superffcie dos zoecios de Alcyonidium polyoum 

(Hass.), material de Santos. 
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ESTAMPA VIII 

Fig. 15 — Ovario jovem de Thalamoporella evelinae 
Marc., corte transversal, b, ovogonia; d, ovocito no I." 
penodo de crescimento; e, ovocito no 2.° pertodo de 
crescimento; h, foltculo; p, pedunculo ovarico; v, vitelo; 
y, inclusoes citoplasmaticas. 

Fig. 16 — veja est. VI. 
Fig. 17 — Pedunculo ovarico de Thalamoporella evelinae 

Marc, cortado na ponta livre. As letras como nas Fig. 
15 e 16. 

Fig. 27 — Colonia de A I c y o n i d i u m p o I y p y I u m , sp. n., so- 
bre a concha vazia de urn Murex. 

Fig. 28 — veja est. VII. 
Fig. 29 — veja est. IX. 
Fig. 30 — veja est. X. 
Fig. 31 — veja est. IX. 
Fig. 32 — 34 veja est. VII. 
Fig. 35 — veja est. IX. 
Fig. 36 — Corte mediano do orgao intertentacular de um individuo 

invaginado de Alcyonidium polypylum. b, bai- 
nha tentacular; c, secregao na parte media do orgao; d, 
dobra entre o funil externo (u) e a parte media; e, epi- 
telio externo do orgao; g, ganglio; h, faringe com celulas 
mio-epiteliais de fibrilas estriadas; i, epitelio interne do 
orgao; o, ovo diante do funil celomatico; s, esplanchno- 
pleura. 

Fig. 37 — Corte transversal da parte media do orgao intertentacular 
num individuo invaginado de Alcyonium polypy- 
lum. t, um dos tentaculos formadores do orgao; as le- 
tras restantes como na Fig. 36. 
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ESTAMPA IX 

Fig. 29 — Cor+e transversal da parte erecta de uma colonia de A 1 - 
cyonidium polypylum, sp. n.; a camada exter- 
na com polipidios; as seguintes com corpos brunos, indi- 
cados por pontinhos. 

Fig. 3 1 — Corte transversal da parte erecta de uma colonia pequena 
de Alcyonidium gelatinosum (L.); material 
dinamarques. 

Fig. 35 — Zoecio de Alcyonidium polypylum, aspecto ge- 
ral. b, corpos brunos; c, comunicagao interzoecial; o, ova- 
rio; r, orgao intertentacular; t, testtculo. 

Fig. 36-37 — veja est. VIII. 
Fig. 38 — Sundanella sibogae (Harm.), parte duma colonia 

com amplo brotamento lateral. 
Fig. 39 — Sundanella sibogae (Harm.), corte transversal do 

tentaculo. e, musculos longitudinals; f, ligamentos tenta- 
culares; s, membrana sustentadora. 

Fig. 40 — Sundanella sibogae (Harm.), zoecio visto do 
lado. a, listras cuticulares; b, vesttbulo; d, diafragma; h, 
papilas adesivas; m, musculos parietais; p, places em ro- 
seta; r, retractor; u, ligamentos parieto-vaginais; vl, v2, 
musculos parieto-vaginais superiores e inferiores. 

Fig. 41 — Sundanella sibogae (Harm.), zoecio visto de 
lado, exemplificando origem profunda dos musculos parieto- 
vaginais (vl). c, corpos brunos; as letras restantes como 
na Fig. 40. 

Fig. 42 — Sundanella sibogae (Harm.), corte transversal da 
regiao do vesttbulo (b), ao nivel da insergao dos mus- 
culos parieto-vaginais superiores (vl); as letras restantes 
como na Fig. 40. 

Fig. 43 — Sundanella sibogae (Harm.), septo interzoecial 
com os dois campos multiporosos. 
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ESTAMPA X 

Fig. 30 — Cor+e da regiao central da parte erecta de uma colonia de 
Alcyonidium polypylum, sp. n. 

Fig. 44 — Aeverrillia armata (Verr.), A, parte de uma co- 
lonia; g, revestimento chittnico do proventrtculo mastiga- 
dor ("gizzard"); t, collare. B, placas chifinicas do pro- 
ventrfculo. 

Fig. 45 — Aeverrillia setigera (Hcks.). Um dos tipos de 
dentigao, que ocorrem nas placas chitfnicas do proventri- 
culo mastigador. 

Fig. 46 — Cryptopolyzoon evelina, e, sp. n., grande co- 
lonia com Ophiuroidea (Dr. Paulo Sawaya fot.). 

Fig. 47 — Ramo da colonia vivente de Cryptopolyzoon eve- 
lina e , sp. n., com tentaculos evaginados entre os graos 
da areia. 
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ESTAMPA XI 

Fig 48 — 
Cryptopolyzoon evelinae, sp. n. 
Internodio corado com hema+oxillna e incluido em glicerina; 
a maior parte dos graos da areia (s) mecanicamente des- 
a+ada; b, corpo bruno; e, embriao; f, k, kenozoecios; g, 
proventrtculo mastigador; 1, larva; n, tubo chi+Inico de 
articulagao; o, ovario; p, papilas orificiais; v, ves+ibulo. 

Fig. 49 — Ponta de gemagao de um ramo. a, disco adesivo. 
Fig. 50A — Polipidio invaginado. c, es+omago; e, esofago con+raido; 

g, proventrtculo mastigador; m, musculos retractores; p, 
faringe com musculatura anelar; r, recto com esqueletos 
de diatomacaes; t, tentaculos dentro da bainha ten- 
tacular. 

Fig. 508 — Corte transversal optico do proventrtculo mastigador. 
Fig. 51 A — Polipidio isolado com esofago (e) estendido; no estoma- 

go (c) as celulas glandulares (pretas). As letras res- 
tantes como em Fig. 50A. 

Fig. 518 — Proventrtculo mastigador, vista lateral com as fibras 
musculares. 

190 



ERNESTO MARCUS —■ Sobre Bryozoa do Brasil ESTAMPA XI 



ESTAMPA XII 

Stolella evelinae, sp. n. 
Fig. 52 — Crescimento na periferia (A) e na regiao central (B) da 

colonia. Si esfafoblastos em brotamsnto. 
Fig. 53 — Indivfduo invaginado com botao (b). e, estatoblasto; o, 

ovario; s, espermatozoides llvres; t, testiculo; +, pontos 
onde o ovario pode ocorrer. 

Fig. 54 —■ Estatoblastos desenhados com o prisma. A, as duas valvas 
de 5 estatoblastos e outras tantas isoladas. B, uma valva 
com aumento maior. 

Fig. 55 — Crescimento de uma colonia jovem, germinada do estato- 
blasto (s), com indicapao das datas. I-8, os individuos 
successivos; c, cabelo; n, substrato natural. 

Fig. 56 — Movimento de individuos evaginados (A) e invaginados 
(B). C, fases consecutivas do movimento no mesmo in- 
divtduo. 

Fig. 57 — Ampulheta do ceco em varias fases da contragao peris- 
taltica, indicada pelas setas. 
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ESTAMPA XIII 

S + olella evelinae, sp. n. 
Fig. 58 — Topografia da regiao erecta do individuo invaginado (A) 

e evaginado (B). a, poro ves+ibular; b, ligamentos da du- 
plica+ura; d, musculos dilatadores; g, ganglio; i, diafrag- 
ma: n, anus; s, es+atoblasto; u, duplicatura; v, vesttbulo. 

Fig. 59 — Polipidio, visto do lado anal, um pouco antes da expulsao 
do estatoblasto (s). c, canal bifurcado, que cinge a ca- 
vidade (e) do epistoma; as letras restantes como em 
Fig. 58. 

Fig. 60 — Expulsao do estatoblasto pelo poro vestibular (a) em 6 
fases sucoessivas. 
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ESTAMPA XIV 

Stolella evelinae, !p. n. 
Fig. 61 — Corte tangencial da endocista, m, muscula+ura do cis+idio; 

x, celulas de revestimento; y, celulas vesiculosas; z, celulas 
granulosas. 

Fig. 62 — Corte mediano da regiao do vestibule, d, musculos dila- 
tadores; e, tentaculos; h, diafragma; i, ligamentos da du- 
plicatura; k, ectocista: m, epiderme; n, somatopleura (se- 
parada de m pela membrana sustentadora); p, poro vesti- 
bular; t, vesfibulo; u, bainha tentacular; x, celulas de re- 
vestimento; y, celulas vesiculosas; z, celulas granulosas. 

Fig. 63 — Corte tangencial da regiao vestibular. As indicagoes 
como na Fig. 62. 

Fig. 64 — veja Est. XV. 
Fig. 65 — Pseudo-estriagao (\V. J. Schmidt 1924) da musculature 

lisa do esofago. 
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ESTAMPA XV 

Fig. 64 —- Cor+e transversal da regiao vestibular de Lophopus 
crystallinus (Pall.), material de Berlin, c, iectocis- 
ta; d, musculos dilataidores; f, celulas fuchsinofilas; o, 
ovario; t, vestibulo; v, celulas vacuolizadas da endocista; 
x, celulas indiferentes da endocista. 

Fig 66 — Corte mediano do pollpidio de Stolella evelinae. 
a, celulas acidofilas do intestino medio; b, celulas ba- 
sofilas do mesmo; c, valvula cardiaca; d, musculos dila- 
tadores; e, epistoma; f, funiculo; g, ganglio; h, farin- 
ge; i, ligamento da duplicatura; k, ectocista; I, lofo- 
foro; m, musculo retractor; n, endocista; o, esofago; p, 
poro vestibular; r, recto; s, estatoblasto; t, vestibulo; 
u, bainha tentacular; v, valvula pilorica; w, ovario; x, 
anus; y, boca: z, fezes. 

Fig. 67, 68 — veja est. XVI. 
Fig. 69 — Stolella evelinae, funiculo com testiculo e esta- 

toblasto (e). c, regiao cecal do intestino medio; n, endo- 
cista; s, sustentaculo funicular das espermatides; t, ecto- 
cista. 
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ESTAMPA XV,: 

Stolella evelinae, sp. n. 
Fig. 67 — Corte mediano do fundo do ceco em fase de relaxamen+o 

da musculatura anelar (m). a, celulas acidofilas do intestino 
medio; b, membrana sustentadora; c, celulas do fundo ce- 
cal; e, esplanchnopleura; f, funfculo; o, fbcos de se- 
cregao; s, massas aiimentfcias. 

Fig. 68 — Cor+e transversal do fundo do ceco em bse de contrai;ao 
da musculatura anelar (m). c, celulas do fundo do ce- 
co; e, esplanchnopleura. 

Fig. 70 — Corte longitudinal de urn ovario. 1, ovocito no intcio do 
2.° perlodo de crescimento; 2-3, ovocitos em crescimento 
ulterior; 4-5, ovocitos no firr> do perlodo de crescimento 
(4, cortado medianamente, 5, tangencialmente) ; 6, ovo- 
cito, completamente crescido, em degeneragao; b, botao 
polypidial; c, cromosomas; e, espermatozoides; f, celulas 
foliculares; n, nucleolo; v, pelas vitelinas. 

Fig. 71 — Buddenbrockia plumatellae Schroder, corte 
transversal da fase mais jovem (A) e mais adiantada 'B). 
a, celulas externas; b, celulas musculares; c, celulas in- 
termusculares; d, celulas internas (gonocitos); e, celulas 
menores, originadas da ponta adelgagada. 
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ESTAMPA XVII 

Espermatohis+ogenese de S t o I e I I a evelinae, sp. n. 
1-2 — Espermatoci+os da 2.a ordem na profase da 2.° mi+ose de 

ma+uragao. 
3-5 — Esperma+ides no funfculo com filamen+o axial bro+ando do 

centrlolo distal (blepharoplasto, b), chondrioma (c) em des- 
locamento e condensagao da crom.atina do nucleo (5). 

6-8 — Espermatides com deposigao do protoplasma em redor do fi- 
lamento axial da futura parts principal (veja 10, i) do tla- 

gelo. a, filamento axial da parte media (d), cujo manto se 
forma pelo chondrioma alongado; p, centrlolo proximal da 
espermatide. 

9 — Espermatides ainda ligadas ao funfculo; o centr.'olo distal 
(e derivados) como placa anelar na ponta distal da parte 
media. O acrosoma (perforatorio; II, r) aparece. 

10 — Eclosao dos espermatozoides, que deixam o citoplasma. d, 
parte media; i, parte principal do flagelo (cauda). 

11 — Os grumos de citoplasma deixados pelos espermatozoides con- 
fluem, formando o corpo residual (s). r, acrosoma (perfora- 
torio). 
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ESTAMPA XVIII 

Nosema bryozoides (Korotn.) em Stolella. 
Fig. I — Corte do funiculo com testiculo, de cujos gonocitos 3 

sao infestados. n, nucleo da celula hospedeira, assim 
tambem nas figures seguintes. 

Fig. 2 — Corte do gonoclto solto do testiculo, hipertrofiado e re- 
plete de parasltas divididos. 

Fig. 3 — Aspecto total dos gonocitos em forma de cordao flutuantes 
na cavidade do corpo. 

Fig. 4 — Cortes longitudinais e transversal (com prolongamentos 
plasmaticos) dos cordoes livres, contendo esquizontes e 
esporos. 

Fig. 5 — Esporos com aumento maior; o vacuolo posterior nos e? 
poros a direita e a esquerda artificialmente deformado. 

Fig. 6 — Dois amebocitos de Stolella, um dos quals parasi- 
tado. 

Fig. 7 — Corte de celula somatica hipertrofiada e multinucleada 
com os parasites atfpicos multiplicados. 

Fig. 8 — Corte da maior celula hipertrofiada do material. 
Fig. 9 — Os germes ("amoebula stage" de Kudo 1924, p. 59) 

e esquizontes atipicos das Fig. 7 e 8 com aumento maior. 
Fig. 10 — Corte de amebocito parasitado, com nucleo picnotico. 
Fig. II — Corte de amebocito com nucleo (n) lobado e citoplasma 

vacuolizado. Os parasites em esquizogonia tipica; em 
baixo, a direita, um esporo. 

Fig, 12 — Germe e esquizontes tfpicos; a direita, dlvisao do nucleo 
duplo, antes da divisao do plasma. 

Fig. 13 — Corte de amebocito com prolongamentos plasmaticos uni- 
laterais e esquizogonia no infeio. 

Fig. 14 — Corte de celula somatica, cujos prolongamentos plasmati- 
cos sao desenvolvidos em toda a parte; esquizigonia tipica 
em pleno andamento. 

Fig. 15 — Corte do amebocito alongado, com esquizontes atipicos, 
bicuspidados. 
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L. Registro dos nomes dos generos e das especies 

Os algarlsmos em negritos indicam as respectivas paginas nas quais co- 
megam as diagnoses. Nao havendo tals algarlsmos trata-se duma especie 
que aparece nas lisfas dos sinonimos, nas discussoes sistematicas ou ina parte 
gerai. 

^byssicola, Smit+ipora 17, 22, 23, 135, 140 
adeliensis, Labioporella 23 
aegyptiacum, Synnotum 28, 35, 39, 141, 

142' 
Aeverrillia 73, 147 
albidum, Alcyonidium 65, 66 
Alcyonidium 63 
Alderina 15, 150 
Amathia 80 
americana, Pedicellina I 1 
americana, Velumella 17, 21 
annulate, Caulibugula 51, 58 
antarcticum, Alcyonidium 66 
antique, Mollia 21, 22 
armata, Aeverrillia 74, 76, 137, 147, 148 
armata, Caulibugula 51, 52, 56, 57, 59, 

136, 145 
Arthropodaria 10 
Ascopodaria 10 
auricomis, Plumatella 83 
australis, Barentsia I 1 
australis, Buskia 76, 147 
australis, Pedicellina 12, 14 
Avenella 75, 147 

Barentsia 10, I I 
belgica, Barentsia 1 I 
benedeni, Barentsia I I 
bengalensis, Victorella 72 
boryi, Caberea 46, 136, 143 
Bowerbankia 80, 137 
breusingi, Pedicellina 14, 139 
Bugula 39 
Buskia 74, 147 
buskii, Steganoporella 25, 135, 141 

Caberea 46, 143 
caliculata, Caulibugula 51, 60 
californica, Caulibugula 56, 59, 60 
californica, Thalamoporella 31, 35, 142 
caraibica, Caulibugula 51, 57 
Carbasea 28, 103, 141 
cellarioides, Alcyonidium 65, 66 

Cercopodaria 10 
cernua, Pedicellina II, 12, 13, 139 
CHitaspis 9, 10, 139 
choanata, Pedicellina 14, 140 
chondroides, Alcyonidium 66 
ciliata, Caulibugula 59 
columbianum, Alcyonidium 66 
compacta, Pedicellina 13, 14 
concretum., Cryptopolyzoon 78, 148 
continentalis, Victorella 72 
costazii, Siniopelta 27 
crassimarginata, Crassimarginatella 16 
Cryptopolyzoon 73, 75, 77, 137, 147, 148 
crystallinus, Lophopus 84 
cucullata, Watersipora 39, 70, 146 

dendrograpta, Caulibugula 52. 56, 57, 59,. 
136, 145 

Diplopholeos 21 
disciforme, Alcyonidium 66 
discreta, Barentsia 10 
disjunctum, Alcyonidium 66 
distans, Hippothoa 19, 60, 136, 145 
divaricate, Hippothoa 61 
duplex, Alcyonidium 65, 66 

echinata, Pedicellina cernua forma II, 12, 
13, 15, 134, 139 

effusum, Alcyonidium 66 
ellisi, Caberea 49 
evelinae, Cryptopolyzoon 73, 77, 147, 148 
evelinae, Loxosomatoides 9 
evelinae, Stolella 33, 81, 84, 137, 149 
evelinae, Thalamoporella 23, 101, 135, 140 
excavatum, Alcyonidium 66 
exilis, Caulibugula 51, 58 

feegeensis, Hippopodina 39 
flabelliforme, Alcyonidium 66 
flagellum, Hippothoa 60, 62 
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fruticosa, Pedicellinopsis 10 
■fusca, Avenella 75, 76, 147 

gelatinosum, Alcyonidium 66, 67, 68, 72, 
146, 147 

glabra, Caulibugula 59 
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Gonypodaria 10 
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Hyalineila 82, 149 
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levinseni, Smittipora 17, 135, 140 
Lophopus 81 
Loxocalyx 9, 139 
Loxosoma 9, 139 
Loxosomatoides 9, 10, 139 
Loxosomella 9, 139 

mamillatum, Alcyonidium 66, 70, 146 
membranaceo-truncata, Flustra 28 
Mollia 21 
Monastesla 76, 147 
mortenseni, Caulibugula 51, 58, 60 
miilleri, Victorella pavida forma 69 
Myosoma 9, 10, II, 139 
mytili, Alcyonidium 66 

nannoda, Pedicellina 15, 140 
nitens, Busltia 74, 75, 76, 77, 147 
nutans, Pedicellina 12, 14 

occidentalis, Caulibugula 59 
Onychocella 21 

palmafa, Anguinella 78, 148 
papiilatum, Alcyonidium 66 
parasiticum, Alcyonidium 67 
pavida, Victorella 69, 71 

Pedicellina 8, 139 
Pedicellinopsis 10, 139 
ppdunculatum, Alcyonidium 67 
pellucidum, Zoobotryon 96. 101 
pertenuis, Monastesia 76, 147 
philippinensis, Velumella 22 
pilosa, Aeverrillia 74, 75, 77, 137, 147 
pilosa, Electra 65 
Plumatella 81, 82, 149 
poiyoum, Alcyonidium 66, 67, 68, 146 
polypylum, Alcyonidium 63, 101, 136, 145 
punctata, Hyalineila 82, 85 

ramosa, Terebripora 62, 145 
Rectonychocella 21, 22, 135, 140 
repens, Buskia 75, 76, 137, 147 
repens, Plumatella 83, 90 
rhomboidale, Alcyonidium 67 

separata, Caulibugula 55, 59 
setigera, Aeverrillia 74, 75, 77, 137, 147 
sibogae, Sundanella 69, 75, 137, 146 
Siniopelta 27 
Smittipora 17, 135, 140 
socialis, Buskia 74, 75, 137, 147 
solida, Onychocella 21, 22 
spinosa, Pedicellina 15, 140 
Steganoporella 25, 141 
Stephanella 81, 82, 149 
Stolella 81, 149 
Sundanella 69, 146 
symbiotica, Victorella 72 
Synnotum 28, 35, 39, 141, 142 

Terebripora 62 
Thalamoporelia 23 
topsenti, Alcyonidium 67 
trichophora, Membranipora 16 
tuberosa, Caulibugula 51, 58 
turrlta, Bugula 39 

Urnatella 9, 10, 139 

variegatum, Alcyonidium 66 
Velumella 17, 21 
vermiculare, Alcyonidium 67 
verrilli, Alcyonidium 63, 67, 145 
Vesicularia 76 
Victorella 69, 74, 75 
Vincularla 18, 21, 135, 140 

Watersipora 39, 70, 146 
whiteleggei, Pedicellina 14, 15, 139 
wilsoni, Cryptopolyzoon 78, 148 

zanzibariensis, Caulibugula 51, 52, 57. 136, 
144 

Zoobotryon 80, 96 
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I — lntrodu9ao 

No estudo da morfologia do coragao do Siphonops annulatus 
(ivlikan) — Amphibia, Gymnophiona — recentemente realisado 
(Sawaya 1940, p. 226 e seg.), foi verificada a presenga de mais um seio 
venoso, alem do que habitualmente faz parte do conjunto de cavidades do 
coragao dos Anffbios em geral. A forma, a situagao e as disposigoes pe- 
culiares desse seio venoso, entao denominado sinus venosus sinister, 
foram descritas sumariamente. Continuando a serie de pesquisas sobre o sis- 
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tema clrculatorlo do referido animal, tan+o sob o ponto de vista da mor- 
fologia como da fisiologia, foi-me possivel precisar melhor as relagdes do 
aludido sinus venosus sinister principalmente com o complexo sinu-atrial, urn 
dos pontos que requeria melhor e mais demorado reparo. 

Por outro lado, a vista do material dispomvel, foi tambem abordada a 
questao, nao menos importante, do sistema coronario cardiaco, o qual, como 
se vera oportunamente, mantem com ambos os sinus conexbes muito fntimes. 
Ainda mais, no decurso destas pesquisas, tendo feito, muitissimas vezes,. 
observagoes em animals vivos, com e sem injegao post-vital, julguei oportuno 
extender as minhas Investigagoes a circulagao cutanea, visto o material pres- 
tar-se excepcionalmente as mesmas. 

No presente trabalho pretendo expor os resultados conseguidos, dos- 
quais, alguns, principalmente os relatives a anatomia funcional do sinus ve- 
nosus sinister e a dos vasos coronarios, talvez sejam completamente novos.. 
Realmente, na literatura compulsada, que compreende cerca de 95 % da 
existente sobre oSiphonops annulatus, sao falhos os informes pre- 
cisos sobre os pontos por mim focalisados neste trabalho. 

Relativamente a fungao do sinus venosus sinister e as suas relagoes com 
o atrio esquerdo e com o sinus venosus principalis, os primeiros resultados: 
conseguidos com o auxilio de modernos metodos de pesquisa (eletrocardio- 
grafia) foram objeto de uma nota preliminar publicada nos Arquivos do 
Museu Paranaense (Sawaya 1941, p. 131). Da mesma darei urn resumo no 
decorrer do capftulo III. 

Agradego ao assistente de Fisiologia Geral e Animal, Lie. Erasmo Gar- 
cia Mendes o auxilio prestado na parte tecnica, e a Exma. Sra. D. lilt 
Ebstein as fotografias aqui mclusas. 

II — Metodos de pesquisa 

Cerca de 30 S. an. vivos, em via de regra anestesiados pela ure- 
tana a 10%, serviram para as experiencias. Aproximadamente a metade era* 
constituida de jovens, muitos dos quais pesavam em media de 3 a 5 grs. nao 
ultrapassando, muitas vezes, o tamanho da nossa Minhoca dos jardins. No 
estudo do sinus venosus sinister adotei o metodo da perfusao com Ringer 
para Anfibios, simples ou contendo carmim ou nankin. Injegoes de massa 
corada (gelatina-cinabrio; nitrato de celulose-acetona-cinabrio) permitiram 
esclarecer inumeros pormenores da anatomia do orgao. As vias de perfu- 
sao utilisadas foram, em sentido direto, a vena jugularis sinistra, e, em. 
sentido retrogrado, o ventrfculo ou o truncus arteriosus. Nao obstante a pre- 
cisao de tais metodos, do exame do animal vivo sob a lupa Greenough e 
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que logrei malor provei+o. A tentativa de aplicagao do quimografo de 
Marey resultou na maior par+e das vezes improdufiva para o registro das 
pulsagoes do sinus venosus sinister. A vista disto, resolvi empregar o ele- 
trocardiografo, com relative exito. 

O sistema coronario cardiaco foi estudado principalmente em animais 
anestesiados, expondo-se o coragao atraves do pericardio. Injegoes de Rin- 
ger para Anffbios com carmim ou nankin, atraves de ambos os seios venosos 
permitiram boa preparagao das pegas. Injegbes do mesmo Itquido foram 
adotadas para demonstragao da circulagao cutanea, fazendo-se a perfusao 
atraves do truncus arteriosus ou somente do truncus„ aorticus. Deste modo, 
pude observer longamente a circulagao nos capilares cutaneos entre os cam- 
pos anelares e mesmo por entre as glandulas da pele. A transfusao da 
massa corada fria, seja celulose-acetona-cinabrio seja unicamente acetona- 
cinabrio para o estudo destes capilares resultou sempre satisfatoria. Com 
esta tecnica, consegui boas preparagoes demonstrativas da rede capilar 
cutanea. 

Apos injetados os animals ou os orgaos Isolados, eram fixados em for- 
mol a 4 % ou alcool a 70 %. No caso particular dos coragoes e da pele 
valf-me do metodo de diafanisagao segundo Spaltholtz. 

Secgoes do coragao coradas pela hematoxilina-eosina ou pelo van Gie- 
son serviram, com proveito, para certificar-me do exito da tecnica empre- 
gada, principalmente nos casos em que julguei necessario fazer ligadura 
dos sinus venosus sinister ou dos troncos coronarios. 

Ill — Sinus venosus sinister 

Como ja foi dito, no coragao do Siphonops annulatus (S. an.) 
existe uma formagao, aproximadamente piriforme, saliente no angulo formado 
pela base do atrio esquerdo com a do ventnculo. Recebe diretamente a 
vena jugularis sinistra, aparecendo, quando examinado pela face dorsal, como 
uma dilatagao desse vaso. Tal formagao (Fig. n. I, Svs) acha-se conexa com 
a base do atrio esquerdo e o sinus venosus principalis (Svp). Adere aquela 
e, por assim dizer, e continuada pelo s. v. principalis. 

De particular interesse e o comportamento da vena pulmonalis impar em 
relagao ao s. v. sinister. Ainda que dissecada a lupa Greenough, estando o 
animal anestesiado, n'ftida e a sua coerencia com a parede craneal do re- 
ferido sinus. Realmente, em prosseguimento as pesquisas anteriores, as varias 
disseegbes desse vaso sob a lupa mostraram tal aderencia do mesmo a pa- 
rede do s. v. sinister que parecia nele desembocar. Tal disposigao porem, 
a ser confirmada, daria ao S. an. uma posigao bastante singular entre os 
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Anfibios, porquanto, como e sabido, em todos eles, as veias pulmonares 
derramam o sangue arterialisado no atrio esquerdo. Para elucidar esta im- 
portante questao, procure! cateferizar a vena pulmonalis impar utilisando urn 
fio de cabelo bem flexivel. Es+a operagao e relatlvamente compllcada em 
vir+ude da v. p. impar formar urn angub fechado, cavalgando a face craneal 
do s. v. sinister. Urn novo angulo forma ainda a aludida vela, como mais 

tarde averiguei, ao penetrar na base do 
atrio esquerdo. Este ultimo, porem, e de 
abertura em sentido contrario a do pri- 
meiro, i. e, craneal. Deste modo, depois 
que a v. p. Impar cruza dorsalmente a v. 
jugularis sinistra (Fig. n. I) descreve ela 
urn u antes de desembocar no atrio es- 
querdo. Todas as vezes em que a cate- 
terisagao foi conseguida, a ponta do fio 
salientou-se na cavidade do atrio esquerdo 
e nao na do s. v. sinister. 

Valf-me tambem do metodo de per- 
fusao de Ringer corado, introduzindo em 
3 Siphonops, a canula na v. p. impar. 
A pressao do embolo da seringa, em duas 
vezes foi possivel verificar o fluxo do li- 
quido no atrio referido. Como se sabe, 
as paredes de ambos os atrios sao rendi- 
Ihadas e transparentes, o que permite boa 
vislbilldade da fluxao do Itquido colorido 
no interior. 

Destas experiencias resulta que a v. 
p. impar desemboca nao no s. v. sinister, 
mas no atrio esquerdo. Para confir- 
magao deste fato, fiz a fixagao de 
uma serie de coragdes (8) em Zenker, ten- 
do tornado como ponto de reparo tios de 
cabelo introduzidos, em alguns, no s. v. si- 
nister,- e em outros, na v. p. Impar. Uma 
vez distinguidos os tios dentro do atrio 
esquerdo ou do s. v. sinister, com o au- 
xilio da lupa eram os mesmos amarrados 

impar ou jugularis sinistra) e, assim, impossibilitados 
o metodo de Peterfi para a Inclusao, os tios 

Numa secgao longitudinal do cora- 

AA 

Vfu 'Jol 

visto Coragao de S. 
dorsal (esquema). Ad e As = atrios 
direito e esquerdo; cd e cs = troncos 
coronarios venosos dextro e sinistro; 
Cp = veia cava posterior; Jd e 
Js = veias jugulares dextra e sinistra; 
Svs = sinus venosus sinister; Svp = si- 
nus venosus principalis; Tr = truncus 
arteriosus; V = ventrtculo; Vp = ve- 
na pulmonalis Impar; Vr = vena re- 
nalis. 

aos vasos respetivos (v. p 
de escapar. Utilisando 
mantiveram-se na posigao primitiva. 
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(jao, (Fig. 2, Vpi) ve-se o orinclo de desembocadura da v. p. impar no 
a+rio esquerdo. Pica asslm demonsirado que, na realldade, o sangue arteiio 
lisado procedente dos pulmoes transifa pela v. p. impar, sendo langado por 
intermedio deste vaso diretamcnte no atrio esquerdo. Durante o percurso, 
como disse, a v. p. impar, na sua porgao terminal, adere intimamente a 
parede do s. v. sinister na sua face craneal logo depois de ter cruzado, 
dorsalmente, a v. jugularis sinistra. 

Como acima referf, as relagoes da v. p. impar com s. v. sinister sao tao 
estreitas que, no infcio destes meus estudos, supus que o sangue provenierte 
dos pulmoes, para atingir o atrio esquerdo, devesse transitar primeiramente 
por ambos os sinus sinister e principails (1940, p. 243), Os resultados agora 

Fig. 2 
Secgao longitudinal do coragao de 
S. an. Ad e As = atrios dextro 
e sinistro; Svs = sinus venosus 
sinister: V =: ventrtculo; Vpi = 
— vena puimonalis impar. (van 
Gieson. Micrototo-Leitz). 
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oonseguidos indicam, porem, que. ao contrario, o sangue arterialisado vai 
diretamente aqueie atrio, como e habitual nos Anffbios. A disposigao antes 
lembrada ocorre realmente nos Gymnophionos, mas durante a vida larvaria. 
De fato, segundo Marcus (1935, p. 97), ao tratar da transigao do coragao 
branquial dos Peixes para o pulmonar, no estadio 35, no Hypogeophis, 
a v. pulmonar ainda desemboca no sinus venosus; forma-se depois um tubo 
adicional e passa, entao, a abrir-se no atrio esquerdo. As suas figuras 
(Id ibidem fig. 5 a-c) sao muito elucidativas e esclarecem muito bem este 
ponto da conexao da v. pulmonar com o grande seio venoso. Embora 
faltem investigagoes sobre a embriologia do S. an. e de se presumir que na 
larva deste animal existam as mesmes condigoes como em Hypogeophis. 
Daf, talvez, a aderencia da v. puimonalis nupar com o s. v. sinister, de ta! 
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modo mfima, que, da primeira vez me pareceu, sob a lupa, serem as rela- 
(joes de ambos os orgaos de- continuidade e nao de contiguidade como agora 
foi verii'lcado. 

As experiencias aqui realisadas demons+ram e os preparados microsco- 
picos corviirmam que no S. an., como nos demais Gymnophiona, a v. p. impar 
desemboca 'no atrio esquerdo. Para os Gymnophiona, em particular, esta 
conclusao concorda com o que Wiedersheim (1879, p. 83), Schilling (1935, 
p. 61, v. Pj e Acolaf (1938, p. il Fig. 8) referem a respeito. 

Nao sem Interesse veem a ser tambem as relagoes do s. v. sinister com 
o s. v. pnncipalis e deste com o atrio direito. 

Ja foi mencionado que o s. v. sinister se apresenta piriforme (Fig. n. I) 
com o apice dirigido craneal e lateralmente e formado peia porgao proximal 
da v. julguiaris smistra. A base da pera fica proximalmente ao coragao e 
mostra ai uma consfricgao, muito curta, que se continua com o s. v. princi- 
P Is. Internamente, de conformidade com as inumeras secgoes microscopicas 
obtidas, veritica-se que, na realidaoe, o s. v. sinister se continua com o 
s. v. principalis. A constricgao da base que se nota externamente, corres- 
ponde uma constricgao interna caracterizada pelo repentino espessamento das 
paredes do sinus (Fig. n. 3, Svs). 'al espessamento acentua-se ao nivel ria 

Fig. 3 
Secgao transversa! do 
sinus venosus princi- 
palis (Svp) e do si- 
nus venosus sin'ster 
(Svs) mostrando a 
comunicaQao entre 
ambos. O os+io do 
s. v. sinister e guar- 
necido de uma valvu- 
la (vl). Veem-se tam- 
bem o ventnculo (V) 
e os vasos coronarios 
(van Gieson. M'cro- 
foto-Leitz). 

desembocadura de um seio no outro. O canal de comunicagao entre os 
dois seios e estreitissimo, mas, no momento em que se abre no s. v. principalis, 
dilata-se subitamente tornando-se bastante amplo. Ao nive! desta dilatagao, 
e o ostium no s. v. principalis guarnecido por uma vaivula de parede es- 
pessa (Fig. 3, vlj. Segundo as minhas observagoss em animals vivos, ta! 
vaivula regula o escoamento do sangue para o grande sinus. Esta vaivula e 
tambem evidente quando se examina a desembocadura do s. v. sinister no s. v. 
principaiis atraves do atrio direito seccionado transversalmente. Tal disposi- 
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^ao e claramente perceptive! na Fig. n. 9, I, oss, publicada no trabalho an- 
terior (Sawaya 1940, p. 238). Pelo exame daquela preparagao como na da 
que deu origem a Fig, 3 aqui anexa, e de se inferir que a aludida valvula 
sinu-sinusal, com seus movlmentos, pode obilterar completamente o orittcio 
de desembocadura do s. v, sinister evitando, assim, o regorgitamento do 
sangue na v. jugularis sinistra. Assim se explica tambem, quero crer, a difi- 
culdade em tazer passar um fio do s. v. sinister para o s. v. principalis, como 
varias vezes foi tentado ineficazmente. No exame dos animals jovens vivos, 
.rebatendo se o ventrfculo cranealmente, expondo-se assim os seios, e possivel 
com maior ciareza seguir o movimento da corrente sangufnea atraves dos 
mesmos e divisar os movimentos desta valvula. 

O s. v, principalis antes de desembocar no atrio direito (Fig. n. 4, Svpj 
■dilata-se bastante. Dentro desta dilatagao e que se encontra o oriffcio de 

•abertura do s. v. sinister (Svs). A seguir, ha um estreitamento bem pronun- 
■ciado das paredes do s. v. principalis, deixando apenas uma passagem muito 
estreita, para o sangue ser langado 'no atrio direito. E' bem nttida na Fig, 
n. 4 ta! passagem, que faz comunicar o s. v. principalis diretamente com o 
atrio direito, sendo tambem demonstrativa a presenga, na referida figura, 
•do septo endoatri.al '[s\) que separa as correntes sangumeas nos dois atrios. 

Fig. 4 
'Secgao transversal dos atrios e do si- 
nus venosus principalis de S. an. In- 
.dicagoes das figuras anteriores, mais 

si sss endosepto atrial. 
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Dadas as disposigoes ha pouco des- 
critas, e agora confirmadas pelo estudo 
das secgoes microscopicas, o transito intra- 
card'iaco do sangue e o seguinte: o san- 
gue venoso procedente do organismo che- 
ga aos seios venosos principals e sinister, 
principalmente atraves das veias renalis, 
cava posterior, jugularis dextra e sinistra 
(como adiante se vera, nos sebs veem de- 
sembocar tambem os vasos venosos coro- 
narios); daf, apos as sfstoles sinusais e 
angado no atrio direito do qual passa pa- 

ra o ventrfculo e deste, atraves do conus 
arteriosus penetra no truncus arteriosus. 
sendo levado para os pulmoes, por meio 
das srterias puimonares direita e esquer- 

I da. Dos pulmoes, volta peias veias pul- 
1/1 monares, direita e esquerda, as quais con- <D 

fluem formando a vena pulmonalis impar. 
| Por meio deste vaso, o sangue e levado 

para o atrio esquerdo, passando a seguir 
c para o ventnculo e, deste, atraves do co- 
J nus, transita pelo truncus arteriosus pane- 1 1 

^ trando nas duas aortas, direita e esquerda. 
' Durante o percurso intracardtaco, dis- 
o, tinguem-se sfstoles e diastoles dos seios, 

dos atrios e do ventrfculo, em intervaios 
de tempos desiguais. 

Pelo que acaba de ser descrito de- 
duz-se que no coragao do S. an. ha uma 
n ida separagao fisiologica do sangue he- 
matosado do venoso. Devo anotar ainda, 
que para sto tambem concorre a singular 
disposigao anatomica do septo endoatrial. 
De fato, no S. an. como em outros G y m - 
nophiona (Ichthyophis e Hy- 
pogeophls segundo Acolat 1939, p. 
7) uma parte do bondo caudal desse septo 
insere-se na cupula da valvuia atrio-ventri- 
cular ficando, porem, iivre a parte media- 
na de tai bordo. Esta disposigao propicfa 
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uma oclusao da via do sangue venoso quando o sangue hamatosado passa 
para o ventrfculo e vice-versa. 

Reconhecida a existencia de urn sinus venosus sinister, e agora a sua- 
conexao com o s. v. principaiis e o atrio esquerdo, pareceu-me de mteresse 
verificar quai a parte que toma, no complexo do funcionamento do coragao 
do S, a1,!., esse segundo seio venoso. Para isso, ientei o uso do eletrocar- 
diografo. 

Aberto o animal, foi exteriorisado o coragao atraves da incisura do pe- 
ricardio sendo os eletrodos colocados na posigao base-apex. A Fig. n. 5 
mostra o eletrocardiograma (*) no qual e patenre a P nsgativa com um dos 
ramos provide de pequenos acidentes. Estes foram constantes em todos os 
ecg., e por eles foram responsabilisadas as contracgoes dos sinus. 

Em uma segunda serie de experiencias efetuei as seguintes ligaduras: 
Inter-sinus, sinu-atrial e Strio-ventricular. Os respetivos ecg., assim como 
aqueles em que as ligaduras se procederam em sentido Inverso, apenas indi- 

Fig. 6 
Cardiograma 

do S. an. O 
slnal indica a 
ligadura entre 
o s. v. sinister 
e o s. v. prin- 

cipaiis. 

caram que os aludidos acidentes da onda P desaparecem apos a ligadura 
sinuatrial. Foi tentada, a seguir, a secgao seriada das diversas partes do cora- 
gao eliminando, sucessivamente, tanto no sentido s. v. sinister-ventneulo como 
no contrario. O isolamento, por este processo, do s. v. sinister nao trazia mo- 
diticacoes, i, e, o ecg. nao acusava batimentos deste seio nao obstante serera 
eles perceptiveis sob a lupa. Quero crer que tais resultados nega;ivos corram 
por conta de defeitos de tecnica, tanto da imperfeigao dos electrodes como do 
insuficiente poder amplificsdor do aparelho. Do exame dos varios ecg., pode-se, 
porem, deduzir que ha modificagao do. ritmo dos batimentos cardiacos apos 
a ligadura do s. v. sinister. O coragao separado desse sinus tern uma fre- 
quencia menor, i. e, passa de 30 batimentos por minuto para 25, em media. 
Ta| resultado foi constants em todas as experiencias e concorda ate certo 

(*) Cumpre-me agradecer ao Dr. Dante Pazzanese o grand© auxilio dispensado na 
obtengao dos ecg. do S. an. com os aparelhos do Service de Cardiologia do 
Hospital Municipal. 
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ponto com o obtido com o auxflio do quimografo de Merey, na ligadura 
entre urn e outro seio. Como se ve no grafico anexo (Fig. n. 6) apos +al 
ligadura ha uma diminuigao da frequencia das pulsagoes cardfacas. 

IV — Circulate coronaria 

O s. v. sinister e o principalis recebem sangue venoso de outros vasos 
aiem daqueles ja mencionados. Na face ventral da base do s. v. sinister 
veem desembocar geralmente de 1-3 vasos de ca. I mm de extensao e 
mm 0,1 de calibre, que partem da base ventricular, justamente no angulo 
que ela faz com a parede lateral do conus arteriosus (Fig. n. 7-10). Estes 
pequeninos vasos resultam da confluencia de inumeros outros capilares que 
.proveem da metade esquerda anterior e posterior da parede ventricular. 

Sob a lupa pode-se notar perfeitamente, du- 
rante as pulsagoes do seio, o fluxo das ondas 
sangufneas que vao dos capilares para os ci- 
tados vasos. Estas ondas sao intermitentes e 
seguem o rftmo ventricular slstolico, i. e, a cada 
sfstole da camara a onda sangumea progride 
nos vasinhos. A rede capilar que Ihes da ori- 
gem acha-se engastada na parede miocardica. 

Sao geralmente em numero de tres os tron- 
cos venosos coronarios do lado esquerdo. Da 
base ventricular eles se algam para a base do 
s. v. sinister, de modo que entre eles e a parede 
lateral do conus flea urn espago triangular. Por 
este espago foi possivel passar urn fio, ligando 
assim os troncos referidos. O numero de tais 
troncos deste lado pode reduzir-se a dois ou a 
urn unico. Esta ultima disposigao e mais fre- 
quente nos animals adultos. Neste caso, i. e, 

quando ha urn unico tronco coronario esquerdo o seu calibre atinge a cerca de 
mm 0,5 e a extensao livre de 2 mm. 

Nao raramente urn outro tronco coronario corre aderente ao angulo 
que faz a face esquerda do conus com a base ventricular, contoma este 
angulo para desembocar no s. v. principalis. Outras vezes, este tronco men- 
cionado recebe um ramo craneal que se dirige rostralmente no sulco que 
forma o atrio esquerdo com a parede lateral do conus e a do truncus. 
Este ramo, no seu percurso ultrapassa o apice do atrio esquerdo e, sempre 

a 

Fig. 7 
Coragao de S. an. visto pela fa- 
ce ventral vendo-se os troncos co- 
ronarios dir. e esq. (cd e cs). In- 
dicapdes da fig. I, mais c = co- 

nus arteriosus. 
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aderente a parede lateral do truncus, chega ate a ramificagao dos vasos 
trunculares. No seu trajeto recebe mmimos capilares tanto do conus como 
do truncus e do airio (Fig. n. 10). 

Identicamente, da outra metade do coragao, tanto ventral como dorsal- 
mente, confluem numerosos capilares que se reunem ao nivel do angulo for- 
mado pela base ventricular com a face dlreita do conus arteriosus, consti- 
tuindo-se tambern um tronco coronario venoso direlto (Fig. n. 8-10, Cdj. Este 
vaso, de menor calibre que os homonimos esquerdos, adere em geral a pa- 
rede dorsal do conus e vei desembocar no s. v. principalis. fambem, como 
os do lado contrario, este tronco coronario, a que se pcderia chamar de 
principal direilo, delimita com a base ventricular e a parede do conus do 

Fig. 8 

Secgao longitudinal do ccragao de S. 
an. c - vasos coronarios da panede 
do ventrfcuio; Cd e Cs = troncos 
coronarios dextro e sinistro; Svs = 
sinus venosus sinister, (van Gieson- 

Microfoto-Leitz). 

& 
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mesmo lado, um espago triangular pelo qual se pode passar um fio possibiiitan- 
do, assim, a ligadura do referido tronco. Alem deste vaso coronario principal, 
com muita frequencia ocorre um outro que adere a parede do conus e do 
truncus (Fig. 10) deia recebendo no seu percurso inumeros capilares. Per 
outro lado, a rede capilar coronaria da face dorsal da metade dlreita 
e muito densa. Os ramusculos venosos interanastomosados convergem para 
a base ventricular, de onde partem de 4-5 pequeninos troncos capilares de 
calibre muito mais reduzido que o dos ja descritos. Estes tronculos dirigem-se 
ao s. v. principalis onde desembocam. Poderiam tais tronculos ser chamados 
de coronarios accessories (Fig. I). 
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A presenga de vasos coronarios no coragao dos Anffbios ja tern sido 
objeto de discus^ao. Alguns autores chegaram a afrmar (E. Th. v. Briicke 
1925, p. 1032, entre outros), que o coragao destes animais, contrariamenfe 
ao dos I eixes, carece de uma circulapao coronana. Fa' afirmativa acha-se 
Sii: contradigao com aquela de HyrFl que em 1854 assegurava ser somente 
o bulbus cordis provide da vasos. Gaupp (i896, p. 268/9) de quern cito 
o trabaiho de Hyrtl, corrobora a assergao deste A. descrevendo, no seu 

ss'co tratadq da anatomia da Ra, os varios ramos coronarios partindo 
do bulbus cordis. 

Fig, 9 
Secgao longitudinal 
do coragao de S. an. 
Indicafjoes da fig. 8. 

iedershelm (1879) nos Gymnophionos que pesquisou, ao trafar do co- 
ragao e dos vasos, sem mencionar a especie, diz que (p. 79), "do bulbus 
artenosus se origina uma artena coronaria, enquanto que a veia correspon- 
dente perfura a parede cardiaca e desemboca na veia jugular esquerda". 

Schilling (1935, p. 65), ao comentar Wiedersheim, nega que em 
Hypogeophis se desenvolva, seja do conus seja do iruncus, uma arteria, 
coronaria, mas tal vaso provem das trabeculas da camara. Para esse A., 
seria de presumir-se, que pela redugao do conus arterious nos animais cha- 
mados superiores, os vasos coronarios passam a originar-se fora do coragao, 
i. e, na aorta caudal. 

Como fa tive ocasiao de referir (Sawaya 1940, p. 242-243), o estudo 
..os vasos coronarios no S. an. exige uma tecnica especial, que somente agora 
me fol dado aplicar em coragdes tao pequenos como sao os do S. an. 
'anto neste animal como no H y p o g e o p h i s, e possivelmente em outros 
G y m n o p h ; o n a, a nutri^ao do miocardio faz-se, principalmente, atraves 

Cd 

AZr > 
if 

I'm-rn 
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das traves do vsntnculo, emerqindo os capllares venosos coronarlos na su- 
perffcie externa da parede muscular (Fig. n. 9, c). Dai vao eles "ormar os 
troncos coronarios venosos, do lado direi+o e esquerdo ja referidos. 

Fig. 10 
Secgao longitudinal do conus e do 
truncus arteriosus (T) de S, an. in- 

dicagoes das figs, anterior-ss. 

Em tres S. an. adultos fiz a oclusao dos froncos venosos coronarlos prin- 
cipals, por meio das iigaduras ja citadas. Os respetivos cardiogramas foram 
obtidos com o quimografo de Marey, deixando os coragoes pulsarem ate a 
exaustao. Relativamente aos batimentos cardiacos, os graficos nao demons- 
traram perturbagoes quando comparados com os normais. O tempo de es- 
gotamento, porsm, to I reduzido em dois cora^oes, de um tergo e em um, 
de metade. 

V — Circulagao cu+anea 

Durante os estudos da morfoloqia e da fisiologia do s. v. sinister e do 
sistema coronario do S. an., como disss, tive oportunidade de utilisar uma 
serie de animais muito jovens. Dada a relativa deigadeza da pele destes 
Siphonops, durante a perfusao cardi'aca, era perceptive!, claramente, a 
circulagao cutanea do animal. No S. an. tal circuiagao e muito desenvol- 
vida e faz-se por meio de vasos cutaneos que acompanham os contornos das 
pregas anulares claras e escuras. Ha um capilar que margeia o bordo 
craneal de um campo anular claro e, ramificando-se por entre as glandulas 
do campo anular escuro subsequente, desfazse- em uma densa rede; os 
ramos desta rede convergem para a margem craneal deste campo anular 

Cs 

CcLj/' 
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escuro desembocando em um unico capliar marginal. Ao nivel das iinhas 
medianas, dorsal e ventral, esse capilar marginal circular emite ora um, ora 
varios ramusculos que vao ligar-se com o capilar circular da margem caudal 
do campo escuro subsequente, atravessando asslm, portanto, o campo anular 
claro. Nao raro, estes capilares, a que denomino de ligagao, tambem for- 
mam em pleno campo claro uma rede capliar, em geral restrita. Outras 
vezes, principalmente na regiao medlana do animal, tal rede e densa e apre- 
senta o aspecto de uma palissada (Fig, I I). 

7WH 

k 

1 

r 4* 
■en* 

Fig. II 
Preparacjao total da pele de 
S. an. apos a inje9ao dos ca- 
pilares com nitrato de celu- 
iose-acetona-cinabrio. N o - 
tam-se os capilares cuta- 
neos que margeiam os cam- 
pos escuros e as glanduias 
dos mesmos. (Micro-foto- 

Leitz). 

A circulagao do sangue em dois capilares consecutivos e sempre teita 
em dois sentidos, Geralmente, no capilar marginal craneai o sangue corr© 
da esquerda para a direita e em sentido contrario no capilar margina 
caudal consecutive (Fig. 12). For entre as glandulas, portanto no campo- 
anular escuro, pode-se perceber muito bem a densa irrigagao sangu nea» 
As Injegoes Intra vitam de carmim ou nankin, ou as post-mortem de celulcse- 
acetona cinabrio sempre permitiram a percepgao do transit© do sangue nos 
capilares cutaneos tanto nos campos claros como nos escuros. 
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Os capllares cutaneos procedem dire+amente das aa. vertebrales cola- 
i-erales, ramo das aortas. Tal disposipao peculiar no S. an. corresponds- 
aquela de varios Urodela (Bennlnghoff 1933, p. 494). 

Extensa blbliografia sobre a presenga de capllares sangumeos nos espa- 
gos intercelulares da epiderme dos Anffblos e de outros animals e dada por 
P. & F. Sarasin (1887/90 p. 57). No Ichthyophis, de conformldade 
com estes AA. (I. c. p. 80-69, t. 8, Fig. 41), como no S. an., a rede capilar 
cutanea e bastante densa. Os primos Sarasin estabeleceram analogio com o 
mecanismo da respiragao cutanea dos Annelida. A troca de gazes 
dar-se-ta por meio da difusao. E' de se observar que 
a rede capilar aqui referida e sub e nao Intra-epider- 
mica como acontece em varios Anftbios tanto A n u - 
ra como Urodela (Noble 1925, p. 361 entre 
muitos outros). 

Alem do Ichthyophis, entre os Gym 
nophiona somente em Typhlonectes (Furh- 
mann 1921, p. 128) foi demonstrada uma rede ca- 
pilar cutanea. S. an. como acabamos de ver, tam- 
bem a possue tao desenvolvida quanto os demais 
agora lembrados. Todas as vezes que se encontra 
no epitelio ou a ele justaposta uma densa vasculari- 
zagao, ocorre sempre lembrar a fungao respiratoria. 
Tal fungao tern sido geralmente atribuida a tais vasos 
e em S. an. ela podera ser lembrada como o demonstram as experiencias 
de Mendes (neste Boletim p. 297). 

Alem de permitir a respiragao cutanea, os vasos aludidos exercem Im- 
portante papel na nutrigao glandular. Como e sabido, no S. an., a pele e- 
ricamente provlda de glandulas tanto mucosas como granulosas (A. Sawaya 
1937, p. 271) que secretam substancia viscosa contendo urn princfpio toxico. 
E' admiravel como, apos a extragao do veneno mucoso, segundo os metodos 
usualmente empregados (Sawaya 1940, p. 212) e possivel fazer-se, 24 horas- 
depois, nova extragao com pleno exito. Sem duvida, para isso concorre 
eficientemente a rede capilar cutanea. Este ponto, alias, ja foi focalisado- 
por P. & F. Sarasin (I. c., p. 67) ao tratarem dos capilares terminals nos 
espagos intercelulares da epiderme da larva de I. g I u t i n o s u s, dizendo 
que "sem duvida servem estes vasos, primeiro para a nutrigao das celulas 
epidermicas e em segundo lugar para a respiragao cutanea". 

Mrfr m 

» 
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Fig. 12 

Esquema dos campos anu- 
lares mostrando a dire- 
9ao da correnfe sangui- 
nea nos capilares mar- 

ginals. 
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VI — Discussao 

Levando-se em conta as diversas formagoes existentes no coragao do 
S. an. e o seu funcionamento, pode-se dizer que o mesmo tem uma posl^ao 
peculiar en+re os Anfibios. 

Quanto ao complexo sinu-atrial, a existencla de mals um selo venoso 
-alern do habitualmente encon+rado no coraqao dos Anfi'blos, por si so daria 
ao S. an. aquela posiqao sui generis. E' bem conhecida a influencia que o 
seio venoso exerce no funcionamento do coragao e o seu automatismo pe- 
culiar. 

O segundo seio aqui descrito, como disse, tambem participa em tal fun- 
cionamento. O seu assincronismo com o s. v. principalis, visivel mesmo a 
olho nu, e bem um tndice de tal participagao. Ate agora, os dados co- 
Ihidos, principalmente com o aux'ilio do ecg., apenas permitem atirmar que 
o concurso do s. v. sinister nos batimentos cardiacos se traduz nas modifi- 
cagoes da frequencia do rftmo. A ligadura ou a secgao do s. v. sinister 
determina um retardamento das pulsagoes do coragao do S. an. E' de se 
presumir, porem, que o s. v. sinister tenha tambem outra influencia ainda 
nao bem esclarecida, talvez por causa da Insuficiencia dos meios de tecnica. 

Por outro lado, a presenga no oriffcio de desembocadura do s. v. sinis- 
ter no s. v. principalis de uma valvula, coadjuva a suposigao ha pouco men- 
cionada. Nao se trata de uma simples prega do endocardio. A valvula 
sinu-sinusal e uma formagao espessa, bem desenvolvida. Como se pode 
notar na Fig. 3, quando ela se fecha, oblitera completamente o orificio de 
desembocadura do s. v. sinister. Sem duvida, tal valvula serve para Impe- 
dir a regorgitagao do sangue para o s. v. sinister, e como resultado, a alter- 
nancia de pulsagao de ambos os seios. Alem disso, a aderencia tao tntima 
da porgao proximal da vena pulmonalis impar a parede craneal do s. v. si- 
nister, imediatamente antes da sua desembocadura na base do atrio esquer- 
do, faz com que o vaso venoso seja comprimido contra a parede atrial. Este 
fato, como foi mencionado (Sawaya 1941, p. 134) deve concorrer para que 
a chegada do sangue hematosado ao atrio esquerdo nao coincida com a do 
sangue venoso no direito. A disposigao anatomica agora mencionada, parece- 
me, condiciona uma separagao melhor das duas qualidades de sangue. Corro- 
bora tal opiniao ainda, como foi visfo, o fato de ser uma parte do bordo caudal 
do septo1 endoatrial, a anterior, aderente a cupula da valvula atrio-ventricular. 
Isto quer dizer que o sangue arterial, chegando ao atrio esquerdo, pela 
sistoie atrial e enviado imediatamente para a camara nao extravasando para 
o atrio direito. Disposigoes anatomicas concorrem, pois, a separagao fisio- 
logica do sangue. 
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Na literatura consultada nao enconfrei referencia a presen^a de um s. v. 
sinister no S. an. Devo notar apenas que Acolat (1939, fig. 3 p. 3) figura, 
num esquema do coragao de Ichthyophls glutlnosus visto pela 
face dorsal, a vela jugular esquerda desembocando no s. v. prlnclpalis. O 
seu desenho lembra muito de perto, e ate certo ponto, um sinus venosus 
sinister como o que me fol dado anotar nos Inumeros coragoes de S. an. 
Ao descrever porem, a anatomia do coragao do Ichthyophls, Acolat 
nao faz referenda ao fato. Possivelmente, tal s. v. sinister ocorre tambem 
no Gymnophiona de Ceylao. 

A aderencia do bordo do septo endoatrial a cupula da valvula atrlo- 
ventricular, nao e privativa do S. an. O mesmo ocorre tambem em 
Ichthyophls e em Hypogeophis (Acolat I. c., p. 7). Como nes- 
tes animals, tambem em S. an. a parte medlana fica Hvre. Deste modo, o 
transito do sangue venoso e do arterial, em todos estes Gymnophiona 
aqul mencionados, da-se de modo que o sangue venoso chega diretamente 
do atrio direito a camara direita do ventrfculo, enquanto que o arterial, 
guiado pela aderencia ao septo endoatrial a valvula atrio-ventrlcular, e pelos 
musculos salientes longitudinals, e envlado pelo atrio esquerdo para as traves 
ventrlculares do mesmo lado. Da-se assim, como no ventrfculo dos Anuros, 
uma efetiva separagao das duas correntes sangufneas (Acolat f. c., p. 8). 

A tendencia a formagao de seios no slstema vascular nao e incomum 
nos Gymnophiona. Assim, por ex., em Hypogeophis, Marcus (1910, 
p. 423; 1935 p. 93), assinala a existencia de um sinus cephalicus de natureza 
arterial, comparavel ao que ocorre nos S e I a c h i i segundo as pesquisas de 
Raffaele (1892, p. 448). De tal sinus cephalicus partem as arterias mandi- 
bulares providas, na sua origem, de processes valvulares. Segundo as pes- 
quisas daquele autor, o sinus cephalicus serve para a mistura do sangue e 
para a regulagao do afluxo sangutneo pela ligagao com o slstema venoso. 
Sem duvida o s. -v. sinister por mim descrito e o sinus cephalicus assinalado 
por H. Marcus, nao sao comparaveis., Este ultimo vem aqui citado apenas 
para mostrar a frequenoia de tais formagoes nos Gymnophiona. 

Relativamente a circulagao coronaria, apenas em Wiedersheim (1879, 
p. 79 t. XII Fig. 82) encontro sumariamente descritos e figurados os vasos 
em S. an. O autor assevera que a arteria coronaria se origina no bulbus 
arteriosus. Em Schilling (1935, p. 65) ha uma nota, tambem sumaria, na 

■qual afirma que aa. coronarias no Hypogeophis proveem'das traves muscu- 
lares da camara, e ha uma figura (Fig. 8, p. 65) em que se pode ver a 
procedencia das mesmas. Desta ultima vale-se H. Marcus (1935, p. 102) 
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para dizer que, nes+e Gymnophiona, os vasos coronarios teem origem 
nas fendas existentes entre os musculos papilares da camara, aos quais se 
sobrepdem fibras elasticas. Encontram-se tambem, diz o mesmo autor, abai- 
xo do conus, saindo e elevando-se da camara. Se o conus se reduzir e pe- 
netrar na camara, e a aorta se tornar mals caudal, asslm se pode explicar a 
mudanga da origem dos vasos coronarios que da camara passam a provir do' 
bulbus. 

Nos meus numerosos preparados nao me foi possivel divisar uma arteria 
coronaria emanando do bulbus ou conus arteriosus. A sua existencia, porem, 
nao pode sen negada, dada a dificuldade de se encontrar numa serie de 
cortes um pertuito tao pequeno como deve sen o da referida arteria. Toda- 
via, cumpre-me anotar que a tentative para descoberta do vaso a que 
WIdersheim se refere, pela injegao de Ringer corado atraves do conus foi 
negativa, ao passo que a perfusao realizada, quer pelo s. v. sinister que^ 
pelo s. v. principalis foi de pleno exito. Alem disso, por uma ligeira tragao 
do ventrfculo preso pelo frenulum, o animal anestesiado, com o ooragao 
exposto atraves do pericardio, ve-se perfeitamente sob a lupa emergir, nos 
capilares coronarios, o sangue procedente das fendas que se encontram entre 
as traves musculares intraventriculares. Particularmente nos animals jovens, 
com esta simples manobra e possivel perceber a procedencia dos capilares 
coronarios. No corte representado pela Fig. n. 9 sao bem evidentes tais 
capilares na superficie da parede ventricular. A julgar pela Fig. n. 16 de 
Schilling (I. c. p. 55), tambem em Hypogeophis, os vasos coronarios. 
afloram a superffcie ventricular nao formando uma densa rede como no. 
S. an., mas constituindo capilares isolados. 

A disposigao dos vasos coronarios que encontrei no lado esquerdo do- 
coragao, i. e, confluindo para a base do ventnculo, e formando um franco- 
venoso que vai desembocar no s. v. sinister (fig. 10, cs), corresponde aquela 
aludida por Wiedersheim (I. c., p. 79). 

Em todos os coragoes que tive oportunidade de examinar segundo os 
metodos ja mencionados e, muito principalmente nos dos animals vivos, o- 
S. an. possue unicamente vasos coronarios venosos e nao arteriais como- 
afirma em parte Wiedersheim. Marcus e Schilling sempre se referem a 
vasos coronarios, nao precisando, porem, a sua especie. Asslm sendo, 
quero crer que a disposigao dos vasos coronarios do Siphonops, ate 
certo ponto, vem em apoio da opiniao de H. Marcus acima exposta. O' 
S. an. tern um conus arteriosus mals curto que os demais Gymnophiona, 
e assim deveria ser provido, como realmente o e, de uma rede coronaria 
densa, constituindo troncos coronarios venosos Independentes. E' justamente 
o que acontece nestes animals. 
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Per outro lado, a disposi^ao dos referldos vasos da alnda ao corapao 
do S. an. a poslpao Intermedia entre os Peixes e os demais Vertebrados. 
Serla, no dizer de H. Marcus, a transipao entre o corapao branquial dos 
Selacios e o pulmonar dos Peixes, como ja foi referldo anterlormente 
(Sawaya 1940, p. 243). 

As experiencias reallsadas para demonstrar a influencla de tals vasos 
no funclonamento do corapao demonstraram que, apos a llgadura dos tron- 
cos coronarios, a exaustao cardiaca se da mais rapldamente, o que e bem 
compreenslvel. 

Quamto a rede capllar cutanea, alem do que foi ja menclonado a p. 223 
acresce lembrar que ate agora, pelo menos pelo que pude depreender da 
Hteratura a mao, somente nos Symnophlona aquaticos e que se asse- 
gura a existencia de uma tal respiragao Intenslva. Como dlsse, Fuhrmann 
(1913, p. 128) asslnala na pele de Typhlonectes, numerosos capilares 
Inter-epldermlcos cuja funpao essenclal e a resplragao, e na larva de 
Ichthyophis P. &F. Sarasln (1887/90, p. 67) tambem menclonam e fl- 
guram (t. 8 Fig. 41) a ramiflcagao de capilares sangufneos nos espagos inter- 
celulares da eplderme. Segundo estes AA. tals capilares servirlam para nu- 
trlgao das celulas epidermlcas e para a resplragao cutanea. Identlcamente, 
em S. an. como foi visto, tal como em Ichthyophis adulto e em 
Typhlonectes, existe uma compacta rede capllar Inter-epidermica cuja 
fungao tambem deve ser a nutrlgao das celulas epidermlcas e das glandulas 
e a resplragao cutanea. 

Sobre este ponto, apraz-me notar aqul a semelhanga do que ocorre em 
S. an. e em Typhlonectes. Em ambos estes Gymnophiona a 
rede capllar Inter-epidermica e cerrada, emitindo de quando em vez algas 
capilares que chegam a salientar-se no epltelio. A eplderme destes 
Gymnophiona e relativamente delgada, contendo de 3 a 7 camadas 
de celulas. Compreende-se pois que, nos pontos em que as algas epitellais 
se elevam, possa haver uma troca de gazes com o ambiente atraves da pele 
nao obstante todos estes animals serem provides de pulmoes, sendo bem 
desenvolvldo sempre o dlreito. O esquerdo e rudimentar em Siphonops 
e em Ichthyophis. Como e sabido, a respiragao dos Anfibios nao 
depende unicamente da presenga, da ausencia ou do desenvolvlmento dos 
pulmoes, e nem mesmo da densldade de uma rede capllar cutanea. Para 
Noble (1925, p. 364), a resplragao dos Urodelos nao serla dependente 
apenas da presenga ou ausencia dos pulmoes, do tamanho dos capilares 
cutaneos, do seu numero e proximldade da superficie. Os clnco fatores 
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segulntes tambem entram em consideragao: 1) frlaldade da agua; 2) leveza 
da agua; 3) abundancia da vegetagao no "habitat"; 4) respiragao buco-faringea 
na agua ou no ar; 5) tamanho do animal. Embora S. an. nao tenha habito 
aquatico, ja foi dito (Sawaya 1937, p. 250) que vive em terra fofa e ligei- 
ramente humida. Poder-se-a pois levar em conta o primeiro fator considerado 
O q uarto fator e tambem ponderavel, e este ponto constituira objeto prin- 
cipal das investigagdes de Mendes (ver este Boletim p. 297). Finalmsnte, 
quanto ao ponto 5 de Noble, em S. an. a rede capilar cutanea e mais 
compacta nos jovens nos quais primeiro me foi dado observar a circulagao cuta- 
nea. O epitelio da pele destes Siphonops, possue, em geral, tres cama- 
das de celulas. Tal delgadeza favoreceu extraordinariamente o estudo da cir- 
culagao cutanea, e, sem duvida uma troca de gazes atraves de uma tal 
epiderme existe, como alias, foi demonstrado por Mendes (1. c.). 

Nao obstante pertencerem os Siphonops a categoria de animals 
aereos, devem sen catalogados entre os da terra humida (Hesse 1924, p. 
27-50). Ora, visto as quantidades de oxigenio disponivel na agua serem 
muito pequenas e variarem com a temperature para a agua em equilibrio 
com a atmosfera (Krogh 1941, p. 12), e natural que os Siphonops dis- 
ponham de outros meios de absorgao do oxigenio alem dos pulmoes e, prin- 
cipalmente, de urn tao eficiente como parece sen o da respiragao cutanea. 

Finalmente, releva ainda notar que a ocorrencia de epitelios vascularisa- 
dos, faz lembrar, em primeiro lugar, uma fungao respiratoria. Todavia, nem 
sempre esta fungao podera ser invocada, principalmente nos casos dos capila- 
res intra-epiteliais de determinados orgaos por onde nao circula livremente o 
ar, como na uretra masculina humana em cujo epitelio, foram demonstrados 
por Sawaya & Sousa (1931 pp. 15-22). Em tais epitelios, como tambem no da 
pele do S. an. o papel da nutrigao do epitelio e das glandulas deve ser levado 
em conta. 

VII — Conclusoes 

I . As comunicagoes entre o sinus venosus sinister e o sinus venosus 
principalis do coragao do Siphonops annulatus faz-se por urn es- 
treito canal cujo orificio de abertura no s. v. principalis e provide de uma 
valvula espessa. 

2. E' notavel um assincronismo das pulsagoes de ambos os sinus. 
3. A ligadura entre o s. v. sinister e o s. v. principalis tern como con- 

sequencia uma diminuigao da frequencia das pulsagdes cardfacas. 
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4. O ele+rocardlograma do S. an. apresenta uma onda P negatlva, 
com aciden+es em um dos ramos. Estes acidentes sao constantes e, prova- 
velmen+e, de orlgem sinusal. 

5. A vena pulmonalls impar no S. an. como em fodos os Anffbios, 
desemboca no atrio esquerdo. A sua m+ima conexao com o s. v. sinister e 
o angulo que faz ao penetrar no atrio concorrem para que o sangue hema- 
tosado chegue, alternadamente com o venoso, a cada um dos respetivos 
atrios. 

6. Para a separagao das duas qualidades de sangue tambem concorre 
a Insergao da parte anterior do bordo livre do endosepto atrial a cupula 
da valvula atrio-ventricular. 

7 O sistema coronario do coragao do S. an. e constituido de capilares 
venosos que teem orlgem nas fendas das traves musculares intraventriculares, 
e formam densas redes na superffcie da parede do ventnculo. Estes capilares 
reunem-se em troncos capilares venosos direitos e esquerdos, que desembo- 
cam respetivamente no s. v. sinister e no s. v. principalis. Alem destes, ha 
outros troncos capilares venosos dorsais em conexao com o s. v. principalis. 

8. A ligadura simultanea dos troncos venosos capilares principals de- 
termine redugao do tempo de exaustao do coragao. 

9 OS. an. como olchthyophis eoTyphlonectes e pro- 
vido de intensa circulagao cutanea. 

10. Tal circulagao e Inter-epidermica e destina-se a nutrigao das celulas 
da epiderme e das glandulas, auxiliando tambem a respiragao do animal. 

VIII — Summary 

SINUS VENOSUS SINISTER 

The heart of Siphonops annulatus (Amphibia-Symno- 
p h I o n a) possesses besides the common sinus venosus generally found in 
the heart of all Amphibians a second one into which the vena julgaris sinistra 
enters. A ventral view of the heart (Fig. 7, Svs) shows this small sinus appear- 
ing in the angle between the left atrium and the ventricular base. This new 
sinus was called (Sawaya 1940, p. 226) sinus venosus sinister and the big 
normal sinus nominated sinus venosus principalis (Svs, Svp). The communi- 
cation of both sinuses Is accomplished by a narrow canal. The ostium of 
the sinus venosus sinister is guarded by a large single flap valve (Fig. 3, vl) 
that prevents regurgitation of the blood from the large sinus to the small 
one. It lies to the right of the ostium. Several experiments were carried on 
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to demonstrate the connections between the s. v. principalis and the atria. 
Sounding the first and the vena pulmonalis impar with a hair; perfusion with 
Ringer, Ringer-carmin and Ringer-nanking were generally tried with success. 
Many times the results of the experiments were controlled by examination of 
microscopical slides stained by hematoxylin or van Gieson. In Fig. 4 the 
endoatrial septum (si) which divides the left from the right atrium is seen. 
The s. v. principalis (Svp) joins only the latter. 

The function of the s. v. sinister is also discussed based on the results of 
ligatures and sections of some parts of the heart and by kymographic and 
electrocardiographic records. Fig. 5 represents the normal ecg. of S. an. 
with negative P wave. Some accidents are seen in the left branch of the 
wave's contour. They are constant but disappear after ligature or section 
of both sinuses. Living S. an. hearts examined under the Greenough micros- 
cope allow to distinguish the asynchronism of both sinuses' beatings, but 
until now it was impossible to obtain the ecg. of the s. v. sinister Isolated! 
from the heart. Perhaps, the manigfying of the electrocardiograph was unable 
to register the pulsations of this sinus. The pulmonary vein (vena pulmonalis/ 
impar) lies closely against the craneal wall of the sinus venosus sinister (Fig. I, 
Vpi), and anteriorly it actually lies within the wall. It enters the left auricle, 
at its base (Fig. 1-2, Vpi). The opening is not valved, so that regurgitation/ 
of the blood Into the vein can only be prevented by contraction of the, 
surrounding muscles of the atrial wall. The v. p. Impar by its attachment toj 
the s. v. sinister wall, receives directly the Influence of the sinus'beatings. 
Probably these conditions contribute to the physiological separation of the 
arterialized from the venous blood In the atria; the blocd currents arrive 
in the left atrium at different times. The atria are separated one fromi 
another by a exceedingly thin septum (Fig. 4, si). 

HEART CORONARY CIRCULATION 

It Is known that the Amphibians's heart, In contrast to that of Fishes, 
has no well developped coronary circulation. Hyrtl and Gaupp have infor- 
med about the coronary vessels of the Frog's bulbus cordis. Wiedersheim 
has Indicated that a coronary artery arises from the conus arteriosus of the 
Gymnophiona, and Schilling recently said that coronary vessels In 
Ftypogeophis arise from the groves of the papillar muscles in the ven- 
tricle. Like Ffypogeophis, the coronary vessels of S. an. proceed from 
the groves of the ventricular papillar muscles. However, the ventricle of 
S. an. has a distinct coronary vessel system appearing on the surface as a 
compact net. These nets capillaries carry out the venous blood from the 
myocardium to the both sinuses. The capillaries from the left side tend to 
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the ventricle's base and through 1-3 small blood vessels carry up the venous 
blood into the s. v. sinister. On the other hand, the capillary nets of the 
ventricle's right side also run to its base carrying the venous blood through 
one vessel to the large sinus, that is, the s. v. principalis. Besides these left 
and right capillary trunci, here called truncus capillaris principalis, in the 
dorsal surface of the ventricle some secondary capillaries establish a relation 
between the dorsal coronary capillary system and the s. v. principalis. 

By the ligatures of the left and right truncus capillaris principalis the 
heart of S. an. is more rapidly exhausted. There is no difficulty to establish 
these ligatures, because between the ventricular base, the wall of the conus 
arteriosus and the capillary truncus there is a triangular space through which 
It is possible to pass the string. 

CUTANEOUS CIRCULATION 

I have examined a large series of very young living S. an. Attention was 
paid specially to the vascular supply of the Integument. In young S. an. 
the epidermis of the body Is no more than three cells deep. There is no 
penetration of the capillaries into the epidermis, but in young animals the 
thinness of the epidermis allows to see the capillary system of the Inte- 
gument under the Greenough microscope. 

Two marginal capillary vessels run inside the dark circular folds. Each 
one give off several blood vessels which circulate around the skin glands and 
join the circular capillary vessel in the opposite margin of the dark fold. 
These capillary systems of the circular folds are joined by other capillaries 
rising from those of the marginal ones. The latter run across the white 
circular fold and join two consecutive systems. Sometimes, the connections 
between them are formed by capillary nets. In this case, however, these 
capillary nets of the white circular fold are not as compact as that of the 
dark circular fold. 

Observations of living S. an. indicate that the blood current In the 
marginal capillary vessel runs in two opposite directions. In the craneal mar- 
ginal capillary the blood goes from the left to the right when the animal 
is seen from the dorsal surface. (Fig. 12). 

The function of these cutaneous vascular systems is also discussed. In 
the Gymnophiona, P. &F. Sarasin and Furhmann have written about 
this subject. These authors recall the part that these vessels take in the 
nutrition of the epidermic cells and the cutaneous glands, and in helping 
the respiration. The facts given by Noble (1925, p. 364) concerning the 
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Amphibians cutaneous respiration must be also considered In the case of 
S. an. which has a clear reduction of the left lung. 

Although this animal does not live in the water like Typhlonectes 
it burrows in the earth and this must be moist. We ought to keep those 
factors In mind, In order that we may more clearly see how close the corre- 
lation is between lung reduction and the occurrence of cutaneous circulation 
by capillaries. 20-30 cm deep ground the air may be very poor in free 
oxygen. The animal must take the gas from the surrounding water. The 
moistness of the ground helps its respiration. It is sure, that the integument 
of these Gymnophiona plays a very great role In the respiration, beside 
the bucco-pharyngeal respiration. Both points will be discussed by Mendes 
In this paper (see this Bulletin, p. 297). 

Finally, the present experiments and observations about the circulation 
system of S. an., may support the following conclusions: 

I . The sinus venosus sinister and the sinus venosus principalis of the 
heart of S. an. are connected by a narrow canal, the ostium of which cavity 
is protected by a thick valve In the s. v. principalis. 

2. Both sinuses have clear asynchronism of their beatings. 

3. The ligature between both sinuses determines delay of the heart's 
beatings. 

4 The electrocardiogram of S. an. possesses a negative P wave, with 
some accidents in the contour of Its left branch. These accidents are pro- 
bably of sinusal origin. 

5. Like in other Amphibians the vena pulmonalis Impar joins the left 
atrium. This connection and that with the s. v. sinister, contribute to the 
alternation of arrival of arterialized and venous blood In the atria. 

6. The atrial endoseptum is attached to the atrio-ventricular valve 
cupula. This fact also assists the separation between both blood qualities. 

7. In the S. an. heart the coronary vascular system consists of capillary 
vessel nets visible on the ventricle's surface. Some capillary trunci (1 right 
and !-3-left) carry the venous blood from the myocardium to both sinuses. 
The left truncus enters the s. v. sinister and the right one the sinus v. prin- 
cipalis. Smaller accessory trunci run from the dorsal wall of the ventricle 
lo the s. v. principalis. 

8. The ligatures of the truncus capillaris principalis, left and right, pro- 
duce a delay In the heart beatings. 

9. Like Ichthyophis and Typhlonectes, S. an., Integument 
possesses a compact vascular net supply. 
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10. This cutaneous vascular supply carries the blood for the nutrition- 
of the epidermic cells and glands, and helps the respiration of S. an. 
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I) IntroduQao 

Numerosas pesqulzas efetuadas sobretudo em Mamiferos, ilustraram o 
comportamento biometrlco das celulas de alguns tecidos, quer durante o de- 
senvolvimento, quer em condigdes flsiologicas e patologicas diferen+es. 

Foi estabelecldc que o volume medio do nucleo das celulas aumenta 
desconfinuamente, em alguns tecidos, durante a vida do indivfduo, de con- 
"formidade com uma serie de valores que estao entre si nas relagoes 1:2:4:8. 

Estes estudos, iniciados por Heidenhain e Jakobi, foram mais tarde con- 
tinuados por numerosos pesquizadores, tanto sobre as celulas epaticas como 
sobre outras celulas (Clara, Hertwig, Wermel e sua escola, etc.). 

234 
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De tais Investigagoes resulta que nas celulas de alguns tecidos se da 
tima duplicagao do volume nuclear que pode ser ou nao seguida pela propria 
divlsao nuclear. Se tal divisao se der, teremos celulas binucleadas, ao passo 
que se ela nao se verificar, teremos celulas com volume nuclear duplo em 
relagao ao anterior. Max Clara (1931) baseando-se na interpretagao dessa 
duplicagao (estabelecida prlmeiramente por Heidenhain: "Protomerentheorie") 
adota o nome de "fenosqulse" nos casos em que divisoes mitoticas levam 
a duplicagao da massa nuclear com consequente repartigao dessa em dois 
nucleos filhos, e denomina "endosquise" os casos em que a duplicagao da 
massa nuclear nao e seguida pela divisao e em que se chega, portanto, a 
formagao de urn unico nucleo com volume duplo, situado dentro de uma 

■celula com volume tambem duplo. 
As celulas que apresentam esses fenomenos de crescimento descontfnuo 

por sucessivas duplicagoes do volume, pertencem a categoria dos "olementos 
estaveis" da classificagao de Levi e BIzzozzero (*). 

Na rica literature sobre este assunto, posterior aos trabalhos classicos ja 
mencionados, foram descritos varies casos de variagao ntmica dos volumes 
nucleares. Nessas pesquizas, porem, a interpretagao de Heidenhain-Jakobi 

■de uma duplicagao do patrimonio nuclear em cada aumento sucessivo, nem 
sempre foi aceita, tendo, de fato, sido observados valores diferentes de 2 
(Wermel e sua escola) nas relagoes entre os sucessivos tamanhos nucleares. 
Brummelkamp (1939) examinou os casos em que tinham sido encontrados 
valores intermediarios entre I e 2 e verlficou que todos os casos apresen- 
tavam seus valores dispostos segundo uma serie geometrica cujo modulo e 

"■\/2 (lAI), sendo pequenas as flutuagoes ao redor deste valor. Isto e valido 
tanto quando se consideram os valores nucleares durante o crescimento de 
uma unica especie, como quando se levam em conta os de especies dife- 
rentes afins, como, por fim, quando se consideram os de urn mesmo tecido 
•em condigoes normals e patologicas. Brummelkamp mantendo como base a 

(*) Como se sabe, de acordo com esta classificagao os tecidos do organismo 
podem ser divididos em 3 categorias: tecidos com elementos labels, estaveis e perma- 
nentes. Na primeira compreendem-se os tecidos cujas celulas se reproduzem mesmo 
depois de se ter completado o crescimento do organismo e que, alem disso, apresentam 
urn tamanho constante (epitelios, glandulas intestinais, sebaceas, sangue, linfa). 

Nos tecidos com elementos estaveis somente uma parte das celulas conserve, no 
adulto, a capacidade reprodutora, as demais crescem em idades sucessivas. Como 
vimos, esse crescimento e muitas vezes rttmico (figado, pancreas, rim, etc.). 

Nos tecidos com elementos permanentes todas as celulas nao se multiplicam mais 
■depois de sua diferenciagao embrionaria e crescem proporcionalmente ao crescimento 
•corppreo (cel. nervosas). 
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in+erpretagao da duplicapao nuclear de Heidenhain-Jakobi, tenta explicar o 
slgnlficado das formas intermediarias (V^) baseando-se em pesquizas da va- 
riagao do volume nuclear e plasmatico duran+e a interclnese (Popoff em 
Frontonia, Bock, Dubois, Brummelkamp sobre o crescimenlo das celulas 
nervcsas). 

Tambem G. Hertwig, ao estudar alguns casos de volumes in+ermediarios 
entre 1 e 2, achou a relagao 1:1,41 (\/2) e esbogou uma interpretagao da 
natureza destas classes intermediarias admitindo que o numero de cromo- 
somas nesse caso e proporcional a superficie e nao ao volume do nucleo. 
Ele mesmo reconhece, porem, a possibilidade da existencia de outras inter- 
pretagoes. 

Algumas pesquizas sobre outro material evidenciaram que a variagao do 
volume nuclear pode dar-se de modo descontmuo tambem em serie descen- 
dente: entre outras merecem especial atengao aquelas sobre o tamanho nuclear 
da serie espermatogenetica e na segmentagao, consideradas como o resul- 
tado de successivas divisoes nao separadas por urn penodo de crescimento- 
("Multiple Succedantheilungen" de G. Hertwig). 

Na serie espermatogenetica este fato foi salientado por varies autores 
(Heidenhain, Jakobi, G. Hertwig, B. Schreiber). G. Hertwig tratou difusa- 
mente dessas questdes num trabalho publicado em 1933, discutindo tambem- 
o problema teorico do significado dessa redugao: em algumas especies ani- 
mals foi provada, por meio de pesquizas cariometricas, a existencia indicusti- 
vel de uma terceira divisao de maturagao na iinhagem masculina. 

Outros casos de redugao ritmica do volume nuclear foram descritos 
por Jakobi na ontogenese dos eritroblastos e dos timocitos, por Freerksen- 
(citado por G. Hertwig e por Wermel) tambem nos eritroblastos; Keller re- 
lata uma redugao nuclear do ffgado do embriao de galinha durante a onto- 
genese, sendo esse fato tambem verificado por Binda (dados relatados por 
B. Schreiber) na galinha. M. Clara demonstrou a existencia de uma dimi- 
nuigao nuclear nas celulas intersticiais do testfeulo durante a velhice, rela- 
cionada, neste caso, com um aumento -numerico das celulas binucleadas. 

Tambem Silvestroni encontrou alguns casos de redugao volumetrica 
nuclear na suprarenal de marmferos. 

Recente pesquiza de B. Schreiber e Angeletti, contribuiu novamente 
para o conhecimento do fenomeno da variagao do volume nuclear durante 
o desenvolvimento. Estes autores estudaram as curvas de varlabilidade do 
volume nuclear epatico durante o desenvolvimento da Carpa, desde a eclosao 
ate o estado adulto, acharam que o desenvolvimento do animal pode sen 
dividido em dois perfodos nitidamente distintos: no primeiro, que vae desde 
a eclosao ate o animal apresentar o comprimento de 40 mm., os valores 
nucleares apresentam curvas unimodais, nos estadios sucessivos esses valores 
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dlminuem descontinuamente apresentando os dados na prcporpao 4:2:1. 
Alcanpado esse valor minimo, no penodo seguinte os valores volumetricos 
aumentam, sempre descontinuamente, e as curvas apresentam varlos maxlmos 
correspondentes a duplicagoes sucessivas do volume nuclear. No I.0 penodo, 
por ocasiao da redugao do volume, os autores verificaram a presenga de 
mitoses em 3 % das celulas. O 2.° penodo, pelo contrarlo, coincide com a 
diferenciagao funclonal da celula epatica que camlnha parl e passu com o 
crescimento ntmico nuclear. Tal fato ja fora verlficado por Fischer no epl- 
telio tolicular do Piolho. 

Nas pesquizas presentes qulzemos retomar o estudo desse problema 
sobre Anfiblos Anuros, nos quais foram relatlvamente escassas as pesquizas. 
Entre os Autores que abordaram o assunto, mencionaremos: JakobI que estu- 
dou os tamanhos nucleares epatlcos de Proteus; Sauser em Proteus, Triton 
teniatus e T. cristatus; Wermel e Jgnatiewa que verificaram ser na Ra a 
media dos tamanhos nucleares epaticos do girino maior do que a do adulto 
e na Rana temporaria a presenga de 3 classes diferentes de volumes nuclea- 
res. Alem disso, Woss (citado por Muller) pesquizou os nucleos das dife- 
rentes zonas do figado das larvas de Salamandra. Niero verificou em Pro- 
teus e Triton curvas constantemente unimodais asimetricas do lado direito 
(lado em que se acham os valores mais altos) deduzindo desse fato a exis- 
tencia de um crescimento lento mas nao descontmuo. Pela observagao de 
algumas de suas curvas a sua conclusao parece-nos um pouco prematura e 
talvez ulterior elaboragao dos dados levar-nos-ia a conclusoes diferentes. 

Tendo precedentemente estudado a metamorfose de Bufo sob varios 
pontos de vista, achamos Interessante relacionar os fenomenos da variagao 
volumetrica do nucleo epatico com as fases do desenvolvimento e da me- 
tamorfose deste animal, tendo sobretudo presente a profunda crise que o 
penodo da metamorfose representa na onfogenese deste animal. 

£-nos grato espressar aqui o nosso mais vivo reconhecimenlo pela hospitalidade rece- 
bida durante a presente pesquiza, ao Departamento de Zoologia da Faculdade de Filo- 
sofia, Ciencias e Letras e por todas as gentilezas que nos foram dispensadas pelo Prof. 
E. Marcus e pelo Prof. P. Sawaya, assim como ao Dr. J. de Paiva Carvalho do Dep. 
De Industrie Animal cujo interesse permitiu-nos extender nossas observagoes sobre o ma- 
terial de Rana catesbiana. 

Dirigimos tambem vivos agradecimentos ao Prof. L. Galvani da Universidade de Sao 
Paulo, pebs valiosos conselhos que nos forneceu na elaboragao da parte estatfstica do 
trabalho. 
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2) Material e Tecnica 

Para tais pesquizas usamos uma serie de 17 estadios de Bufo vulgaris 
desde o 10.° dia apos a eclosao ate findar a metamorfose, preparados no 
Instituto Zoologico da Universidade de Padua, entre 1936-37 e ja utilizados 
numa serie precedente de trabalhos sobre a metamorfose normal e acelerada. 
Cltamos tais trabalhos (G. Schreiber, M. Romano, G. Schreiber e C. Koch) 
para os pormenores de tecnica, criagao, tiroldlzagao experimental, etc. 

E' suficiente notar aqui que todos os exemplares toram fixados em 
Bouin e preparados em parafina, coloridos com Hematoxilina Heidenhain, 
Ehrlich e Carazzi. 

Foram desenhados na camara clara pelo menos 100 nucleos epaticos e 
100 pancreaticos de cada estadio, com o aumento de 1500 diametros, e 
foram medidos sobre o desenho os diametros das esferas circunscritas, sendo 
calculado o valor nuclear (d3/l,9l). Em alguns casos em que as curvas nao 
pareciam muito mtidas, mediram-se 150 a 200 nucleos. Essas medidas foram 
tomadas Indiferentemente em todas as regioes do ffgado: parece-nos impor- 
tante acentuar este fato visto que, sobretudo em Mamfferos, varies autores fri- 
saram a distribuigao nao homogenea das varias classes volumetricas nas di- 
ferentes regioes do lobulo epatico. Tambem nos Urodelos, Niero achou dis- 
tribuigao desigual dos nucleos de volume diferente (estando os maiores si- 
tuados na periferia e em volta dos vasos). As nossas medidas referem-se, 
portanto, ao ffgado como urn todo. 

Os valores nucleares assim obtidos, foram reunidos em classes segundo 
o diametro e assim diagramados, obtendo-se as curvas de frequencia. Os 
dados relatives sao reunidos nas tabelas I e II nos graficos Fig. I e 2. 

TABELA I 
FlGADO 

N.o 
prot. 

idade d 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
V 179 1 268 381 523 696 904 1150 1436 1767 2144 2570 3053 3591 

72 10 dias 1 1 10 18 32 43 47 26 11 5 1 
24 14 » 3 13 24 20 21 9 3 
50 29 » 3 7 20 33 23 11 1 
51 51 » 1 17 32 37 10 3 1 

139 72 (1°) 11 24 35 19 9 2 
47 77 (1°) 10 41 40 0 3 
27 80 (1°) i 14 22 30 18 10 6 
II" 11 O 4 12 36 31 13 3 1 1 

HI" III 0 5 38 40 15 2 2 1 
V" V 0 5 23 42 24 4 3 1 

VIo VI0 1 2 13 36 24 14 4 
Vll" VII 0 6 44 46 9 4 

31 viip 7 20 52 19 7 
52 viip 1 10 28 41 14 5 
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TABELA II: 

PANCREAS 

N.o 
prot. 

idadel ^ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

h 268 381 523 696 904 1150 1436 1767 2144 2570 3053 3591 4188 

72 10 dias 1 3 4 16 17 24 12 12 4 
24 14 « 1 6 27 37 28 34 13 5 
50 29 « 3 32 35 16 17 6 1 

139 72 ( 10 ) 2 13 25 20 13 9 7 2 1 2 
47 77 { 1° ) 2 21 23 18 13 21 4 3 1 
27 80 ( 1° ) 1 19 27 24 17 11 4 1 
110 II 0 11 56 28 6 5 1 
IV0 IV0 18 53 22 3 1 2 1 
31 Vllio 5 27 49 16 5 1 

Os valores modais destes dados foram determlnados pelo processo gra- 
fico e sao representados na tabela III. Os diagramas I e 2 correspondentes 
respetivamente ao figado e ao pancreas, represen+am os poltgonos de fre- 
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Fig. I 

Curvas de frsquencia dos volumes nucleares do figado, nos 10.°, 14.°, 72.° dias, 
II e VII esfadios da metamorfose. No eixo das abcissas superiores foram indi- 

cados os valores das modas 
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Curvas de frequencla dos volumes nucleares do pancreas, nos 10.01 14.°, 80.° dias 
e no VIII es+adio da me+amorfose. No eixo da abcissa superior foram indi- 

cados os valores das modas 

-quencia de alguns dos estadlos estudados. Para tornar o desenho mals 
daro nao desenhamos o pollgono de fodos os estadlos, mas somente um de 
cada fase do desenvolvimento. Na fig. 3 e 4 representamos o fenomeno 
da dimlnulgao ntmlca dos volumes, marcando em abclssas os estadlos do 
desenvolvimento (deslgnados em dias, e, durante a metamorfose, pela com- 
paragao com os estadlos "padroes") e em ordenadas os valores modais de 
cada estadio. Representamos, alem disso, numa linha pontuada horizontal 
o valor medio dessas modas o que indica o nivel dos valores volumetricos 
tipicos de cada estadio. 

Nos seus tragos gerais os fenomenos aqui descritos se apresentam mals 
simples e acentuados no ffgado e menos no pancreas no qual a varlabilidade 
e maior e onde aparecem em certos estadios, mals de um maximo de fre- 
quencla. Devido a este fato, na Fig. 4, nos casos em que se apresentam 
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TABELA 111 

VALORES MODAIS (REAIS E TENDENCIAIS) 

Esta- 
F i g a d o Pancreas 

dios V. 5 V. 4 V. 3 V. 2 V. 1 V. 6 V. 5 V. 4 V. 3 V. 2 V. 1 

'0 1590 (2000-2500) 1640 1160 (800) 
14 (1600) 1150 (1640) 1080 
29 790 (1200) 800 
51 790 
72 810 (1100) 800 
77 810 1700 (1150) 780 
80 820 (1150) 800 
no 540 (1150) 525 

inn 560 
IVO 525 
vo 540 

VIO 560 
VII0 420 

vino 520 
vino 530 525 

TABELA IV 

COMPARAQAO ENTRE A SERIE V2 (Brummelkamp) E A SERIE CONSTRUIDA COM 
AS MEDIAS DOS VALORES MODAIS DO FlGADO 

Estadios medias das 
modas 

serie V 2 
(Brummelkamp) 

afastamento dos modulo 
em relacao a V 2 

10 d 
14 d 

■:9-89 d 
metam. 
fim da 
metam. 

420 
550 
810 

1150 

1590 

400 
564 
800 

1128 

1600 

0,93. VT 
1,04. V 2 
1,01. V 2 
0,98. VT 
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Fig. 3 

Diagrama dos valores modais dos volumes nucleares do 
FIgado em cada esfadio do desenvolvimen+o. 

Em ordenadas: a esquerda escala dos valores modais; 
a dcreita valores medios das modas 

de cada grupo de estadios. 

Em abcissas: Idade dos girinos medida em dlas a 
parfir da eclosao ate o inicio da 
metamorfose, depois desfa pelos 8 
estadios "padroes". 

dois valores modais, representamo-los reunidos por uma linha vertical pon- 
tuada. 

Em alguns casos, nas curvas calculadas teoricamente, aparecem algumas 
flexoes que indicam a tendencia a formagao de urn segundo maximo. Na 
III tabela puzemos os valores volumetricos correspondentes a esses valores 
modais secundarios, entre parenteses. 
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Quando ha varias modas ou quando ha valores que tendem a constituir 
uma segunda moda, eles correspondem mals ou menos exatamente aos valo- 
res da serie teorica que escolhemos como base. 

Moo y~ 
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Fig. 4 

Diagrama dos v.alores modais dos volumes nucleares do 
Pancreas em cada es+adio do desenvolvimento. 

Em ordenadas; a esquerda: escala dos valores modais. 
a direita valores medios das modas de 

cada grupo de estadios. 

Em abcissas; idade dos girinos medidas em dias a 
partir da eclosao ate o intcio da 
metamorfose, depois desta segundo 
os 8 estadios "padroes". 

Nos casos em que ha curvas bimodais (10.°, 14.° e 
77.° dias) os dois valores modais correspondentes sao 

reunidos por uma linha ponteada. 



244 G. SCHREIBER E M. ROMANO SCHREIBER 

3) Volumes nucleares e morfologia epatica 

Como ja dissemos, desenhamos nas figs, i e 2 somen+e os graficos de 
alguns estadios. Nos casos em que varlos estadios apresentam curvas perfei- 
famenfe iguais, desenhamos somente uma delas. 

Assim, por ex., emquanto as curvas entre o 10.° e o 14.° dia sao dlfe- 
rentes entre si, todas aquelas compreendidas entre o 29.° e o 20.° dia sao 
iguais, de mo 'o que desenhamos somente aquelas do 72.° dia. O mesmo 
foi feito no caso dos II, 111, V e VIII estadios. 

Juntamente com a descrigao da curva, descreveremos tambem alguns 
aspetos da estrutura morfologica, anatomica e citologica do orgao. De modo 
especial estudamos a distribuigao dos capilares, a estrutura do citoplasma 
como mdice do funcionamento celular e a estrutura do nucleo (para esses 
fatos nos nos referimos sobretudo aos conhecidos resultados de Geitler re- 
centemente continuados por D'Ancona nos Mamfferos). Alem disso toma- 
mos em consideragao a presenga ou ausencia de mitoses. 

Girinos de 10 dies; 
O ftgado ainda apresenta caracteres embrionarios com cordo-es celulares compa+os 

e entrelagados com capilares nao muito dila+ados. O citoplasma esta ainda cheio de 
graos vitelinos. Mitoses bastante numerosas. Faltam celulas binucleadas. O nucleo apa- 
rece em repouso na maiona das celulas, claro, com nucleolo bem visivel, a cromatina 
mostra-se em granulagoes pequenas esparsas; alguns nucleos sao mais alongados. 

A curva apresenta uma ampla variabilidade e urn unico apice. Foi obtida na base 
de 200 nucleos, sendo os resultados divididos por dois para torna-Ios correspondentes 
aos das demais curvas resultantes na base de 100 nucleos. A frequencia maxima esta 
na classe 1767; na curva calculada teoricamente a moda esta no intervalo compreendido 
entre as classes 1276 e 1949, e graficamente foi estimada no valor de 1590. 

Girino de 14 dias: 
O ffgado e muito mais vascularizado do que no estadio anterior, com formagoes de 

grandes seios capilares entre os cordoes parenquimatosos. As celulas ainda contem no 
plasma algumas places vitelinas sendo, alem disso, o plasma levemente vacuolizado. Os 
contornos celulares parecem mais nttidos do que no estadio anterior; poucas mitoses. Os 
nucleos sao regulares. mais coraveis, com nucleolo menos evidente. As massas de cro- 
matina sao mais vistveis e maiores. 

A curva de frequencia possue quasi a mesma amplitude que a precedente, mas com 
menor regularidade. A existencia de dois apices e confirmada pela teorica que apre- 
senta urn maximo modal no valor 1150 e uma flexao no valor 1600 que faz crer na 
tendencia para um segundo maximo naquele valor. 

Girino de 29 dias: 

O orgao apresenta pela primeira vez celulas pigmentadas e seu aspeto e muito 
difenente do girino de 14 dias: e mais compacto e muito menos vascularizado. As 
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celulas apresentam contcrnos confusos e sao menos coraveis, faltam completamente pla- 
quetas vitelinas. Faltam mitoses. Os nucleos -em sua maioria apresentam urn nucleolo 
evidente e massas de cromatina tambem evidentes mas menores do que no estadio an- 
terior, ha porem, tambem nucleos com o mesmo aspeto do que no estadio anterior. 

A curva de frequencia apresenta uma variabilidade muito mais estreita do que a 
anterior e nitidamente unimodal e regular, a curva teorica da um valor modal no 810. 

Girlno de 51 dias: 

O aspeto geral do flgado e como o anterior, apesar de serem as celulas pigmentadas 
muito mais numerosas. As celulas continuam com contornos pouco nftidos, ao passo que 
o plasma se torna cada vez mais vacuolizado. Faltam mitoses. Ha dois tipos de nu- 
cleos: os claros com nucleolo visivel e massas de cromatina muito pequenas, e os escuros 
com nucleolo pouco visivel e massas de cromatina maiores. 

A curva de frequencia e regular e com um unico maximo. O valor modal e 790. 

Girino de 72 dias (inicio da metamorfose) : 

Figado bem vascularizado, mas menos do que no estadio anterior: e pouco pig- 
mentado. Os contornos celulares sao muito nftidos e irregulare;, o plasma e claro e homo- 
geneo. As mitoses sao rarfssimas. Alguns nucleos sao claros com volume muito maior, 
outros sao mais escuros com um ou 2 nucleolos bem visfveis (a estrutura e de nucleo em 
repouso), as massas de cromatina sao granulares e pequenfssimas. 

Curva de frequencia regular com um unico maximo. Moda 810. 

Girino de 77 dias (infcio da metamorfose): 

Aspeto do ffgado como no estadio anterior, somente mais pigmentado 
las sao como as antericres, vacuolizadas. Faltam as mitoses. Nucleos como 
dentes. 

Curva de frequencia regular com um unico maximo. Moda 810. 

Girino de 80 dias (metamorfose iniciada, primeiro estadio: membros posteriores no infcio 
de seu desenvolvimento) : 

O orgao e ricamente vascularizado. O plasma celular e claro e muito vacuolizado 
dando a celula aspeto esponjoso (o que indica presenga de glicogenio dissolvido durante 
a preparagao) .Mitoses muito numerosas em todas as fases. As vezes os nucleos apresentam 
contornos irregulares, em alguns ve-se nitidamente o nucleolo, a cromatina acha-se em 
massas granulares pequenas pouco visfveis, outros sao mais coraveis com nucleolo invi- 
sivel e massas cromatfnicas maiores. 

A curva de frequencia e regular e uniapical. Moda 820. 

Girino em metamorfose: 11 estadio (membros posteriores bem desenvolvidos, coxas mais 
unidas e desaparecimento do tubo anal da lamina caudal). 

O aspeto geral do ffgado e como no estadio anterior, o mesmo seja dito para o 
plasma. Faltam mitoses. Os nucleos sao menores, alguns mais claros apresentam nu- 
cleolo ao passo que outros apresentam massas cromatfnicas mais grosses. 

. As celu- 
os prece- 
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Curva de frequencia regular e mais es+reita que as an+eriores, com urn unico apice. 
Moda 540. 

Girino em me+amorfose: III esfadio (saida do primeiro membro anterior): 

O figado e fortemente vascularizado. Contorno celular nttido, plasma claro e es- 
ponjoso. Faltam mitoses. Ha dois tipos de nucleos: alguns sao claros, outros sao es- 
curos e irregulares. As massas cromatinicas apresentam-se sob forma de granulai;oes 
nttidas e isoladas; falta o nucleolo. 

A curva de frequencia e regular, com urn unico apice, a moda e 560, com tendencia 
a se extender do lado dos valores mais altos. 

Girino em metamorfose: V estadio (narinas rostra's; a cauda ainda esta complete): 

O figado e fortemente vascularizado. O plasma e mais esponjoso em algumas celulas 
do que n'outras. Faltam mitoses. Alguns nucleos sao claros ao passo que outros sao 
escuros; nem sempre o nucleolo e visivel. As massas de cromatina sao granulares e 
bem visfveis, as vezes apresentam-se filamentosas. 

A curva de frequencia e semelhante a anterior, ha um maximo muito agudo com 
leve asimetria em diregao das classes mais elevadas. Moda 540. 

Girino em metamorfose: VI estadio (redugao da extremidade caudal): 

Os vasos do figado sao extremamente dilatados. O plasma e esponjoso. Faltam 
mitoses. Tanto os nucleos claros como os escuros apresentam um nucleolo visivel. As 
massas de cromatina sao bastante visiveis e granulares. 

A curva de frequencia e regular, estreita, com um un co apice. Moda 560. 

Girino em metamorfose: VII estadio (Ccmploto desaparecimento da lamina caudal, da 
qual permanece apenas um pequeno coto conico) : 

O orgao e ainda muito vascularizado. Os contornos celulares sao pouco nitidos, o 
plasma e claro e esponjoso. Faltam as mitoses. Os nucleos pertencem a tres tipos di- 
ferentes quanto a colorabilidade: alguns sao muito escuros com conteudo muito pouco 
visivel, outros sao mais claros e apresentam granula^oes de cromatina esferoidais e muito 
nitidas, faltando o nucleo; por fim outros (muito menos numerosos) apresentam-se com su- 
co nuclear clarissimo e massas cromatinicas como no estadio anterior. 

A curva de frequencia e regular e estreitissima. A moda esta no 420 (e a curva 
mais estreita de todas e com valor modal mais baixo). 

Girino no fim da metamcrfose: VIII estadio (completo desaparecimento da caudal: 

(Ha dois exemplares perfeitamente concordantes em todos os pormenores). 
O figado e notavelmente diferente de todos os estadios anteriores, mais compato, 

devido a vascularizagao menos acentuada. O plasma e menos esponjoso e mais co- 
ravel; os contornos celulares sao pouco nitidos e as celulas pigmentadas sao muito mais 
numerosas. Aqui tambem faltam mitoses. Os contornos nucleares sao muito irregulares. 
Alguns sao levemente maiores, sendo sua estrutura a de nucleos em repouso com nucleolo 
bem visivel. As massas de cromatina sao menores, ao passo que ha outros nucleos mais 
irregulares e mais coraveis, com massas de cromatina visiveis. 
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A curva de variabilidade e muito es+rei+a e regular, com urn unico apice. Moda 
520 (o segundo exemplar do mesmo estadio tern a moda no valor 530). 

4) Volumes nucleares e morfologia pancreatica 

Nas figs. 2 e 4 apresentamos os dados que se referem as medidas 
tomadas no pancreas. Nesse caso tambem foram relatados somente alguns 
graficos correspondentes a um exemplo de cada categorla. 

Pela tabela II e III pode-se facilmente verificar que os demals estadios 
correspondentes comportam-se de modo analogo. 

Girino de 10 dias: 

O pancreas nao se mostra muito vascularizado. Celulas de contornos pouco nftidcs, 
plasma nao vacuolisado e ainda rico em granulagoes de vitelo. Ha numerosas mitoses. 
Os nucleos apesar de serem de tamanho diferente apresentam-se morfologicamente iguais 

■entre si, claros, com nucleolo grande bem visivel e massas de cromatiha pequena, gra- 
nulares. 

A curva de frequencia e muito ampla e nao muito regular. Calculada teoricamente 
indica um valor modal entre 1600 e 1680, e um segundo valor modal no ponto 1160. 
Alem disso tern a tendencia a formagao de. uma terceira moda no valor 800 e uma quarta 
entre 2000 e 25000 (2260 V2.4). 

Girino de 14 dias: 

O orgao se apresenta mais vascularizado do que no estadio anterior. O plasma 
ainda contem plaquetas vitelinas. Ha numerosas mitoses. Nucleos tais como no estadio 
anterior. 

A curva de variabilidade e perfeitamente regular, como dois maximos. A ^.curva 
teorica possue duas modas, uma no valor 1080 e a outra, menos nitida no 1640 (a 
curva de variabilidade representada na figura foi conseguida medindo 150 nucleos e os 
valores assim conseguidos foram reduzidos de 1/3 para desenhar uma curva correspor- 
dente as outras que foram obtidas a partir de 100 nucleos). 

Girino de 29 dias: 

O aspeto morfologico do orgao e pouco diferente do anterior: faltam cpmpletamente 
os granules de vitelo. Mitoses ausentes. Os nucleos sao levemente diferentes do que 
no estadio anterior, sem nucleolos e as massas cromatmicas sao mais grossas e granu- 
lares. As ilhotas de Langherans sao envolvidas por pigmento e bem visfveis. 

A curva e mais estreita e regular. A moda esta entre 790 e 800 e ha uma tenden- 
•cia a formar-se uma segunda perto do valor 1200. 

Girino de 72 dias: 

Os contornos celulares sao nftidos, o volume plasmatico e muito maior em relagao 
■aos estadios anteriores, com estrutura granular muito fina. Faltam mitoses. Nucleos 
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claros com nucleolo muito grande e bem visivel, as massas de cromatina sao muito 
pequenas. Ha numerosas ilhotas de Langherans. 

A curva de variabilldade e muito alongada em diregao dos valores mais altos apre- 
sentando pequenas frequencias. A curva teiorica apresenta uma moda distinta no valor 
800 e uma tendencia a formaijao de outra perto dos 1200. 

Girino de 77 dias: 

O aspeto do pancreas e como no estadio anterior. Aparecem mitocondrios no 
plasma. Ha numerosas mitoses. Os nucleos e os nucleolos sao bem nttidos. Massas de 
cromatina maiores do que no estadio anterior. 

A curva de frequencia e muito alargada e com dois maximos bem marcados, ha 
uma nttida tendencia bimodal: estando uma moda no valor 780 e a outra no 1700, ha alem 
disso a tendencia a formagao de uma terceira no 1150. 

Girino de 80 dias: 

As celulas pancreaticas contem mitocondrios bem vistveis. Ha mitoses. Nucleos como 
no estadio anterior. 

A curva de variabilidade e uniapical. A curva teorica apresenta uma moda no 
800 e tendencia a formagao de uma segunda no 1150. 

Girino em metamorfose: II estadio: 

O aspeto do orgao e como no estadio anterior. Os nucleos estao evidentemente 
em repouso e apresentam massas granulares pequenas de cromatina. 

A curva de frequencia e muito mais alta e estreita do que as anteriores. Aquela 
calculada teoricamente e unimodal com moda no 525 e tendenca a formagao de uma 
segunda ao redor dos 1150. 

Girino em metamorfose: IV estadio: 

o pancreas apresenta celulas em contorno nitido, o plasma e escuro. Ha algumas 
mitoses. Os nucleos contem urn nucleolo pouco visivel e massas de cromatina mais 
visiveis. 

A curva e uniapical: a moda e 525 com uma leve irregularidade nos valores mais 
altos (1446) mas os dados que possuimos sao demasiado escassos para toma-la em 
considera^ao. 

Girino no fim da metamorfose: VIII estadio: 

Pancreas muito pouco vascularizado. Faltam as mitoses. Os nucleos tern um nu- 
cleolo muito pouco visivel e massas de cromatina grandes e granulares. Ha numerosas 
Ilhotas de Langherans. 

A curva de variabilidade e muito regular e estreita, uniapical com moda no 523. 
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5] Discussao c!os resul+ados 

a) Diminui9ao rf+mica e problema das sub-classes infermediarias 

Pela observagao dos dlagramas Fig. 3 e Fig. 4 e da tabela III, nota-se que^. 
durante o desenvolvimento do girino, o volume nuclear, quer do figado, quer 
do pancreas, diminue progressivamente. 

Essa diminuigao e descontmua e se observarmos os valores numericos,. 
veremos que podem ser dispostos numa serie que se aproxima notavelmente 
daquela analizada por Brummelkamp numa trintena de casos de variagoes 
volumetricas nucleares. 

O fato fundamental que fransparece dessas observagoes e o volume 
nuclear sofrer duas successivas redugdes pela metade durante o desenvol- 
vimento e a metamorfose do girino. 

O valor inicial dos nucleos do esbogo epatico apenas diferenciado do 
endoderma vitelino (10.° dia). tica reduzido pela metade durante todo o 
penodo pre-metamortico (do vigesimo nono ao octuagesimo dia), e nova- 
mente se biparte no fim da metamorfose (no VII estadio). 

Essas duas successivas diminuigoes sao obtidas passando por dois esta- 
dios intermediarios (14.° dia e do II ao VI estadio), sempre porem, de modo 
descontmuo. 

Apesar das relagoes entre os valores dos estadios intermediarios com os 
que podemos chamar de fundamentals (porque constituem a serie de biparti- 
gao) parecerem constantes (tb. IV) e coincidentes com aqueles indicados por 
Brummelkamp (modules 1,41 = a/2) nao nos parece ainda ser possivel afir- 
mar, baseando-nos nos dados dessas pesquizas, que os valores intermediarios 
possam ser considerados como termos etetivos de uma serie geometrica que 
oompreenda todos os valores. 

Por ora nos constatamos esses tatos e parece-nos que, prescindindo por 
urn momento dos valores intermediarios, no nosso caso e evidente estar em 
jogo uma serie geometrica com modulo igual a 1/2, definida pelos volumes 
atraves dos quais passa o nucleo nos 3 momentos fundamentals da vida 
larvaria, Isto e: diterenciagao do esbogo epatico (volume compreendido entre 
1590 e 1600), premetamorfose (810-800) e final da metamorfose (420-400). 

Parece-nos, portanto, que esses fenomenos caem na orbita da Proto- 
merentheorie" de Heidenhain e indicam uma relagao constante de duplica- 
gao, ou antes, nesse caso, de bipartigao das variagoes quantitativas da 
substancia viva. 

Mais acima dissemos que nao julgamos ser possivel, sem mais nada, 
considerar os valores intermediarios da serie reducional como tazendo parte 
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■de uma serle geometrica com modulo 1,4!. Essa nossa opinlao e baseada 
sobrefudo no fato da Interpretagao de Brummelkamp da "serie \/2" nao nos 
parecer a unica possivel. Oufras explicagoes, baseadas noutros fa+os, podem 
ser utilizadas para explicar o fenomeno das classes intermediarias: pesquizas 
em andamento permitlr-nos-hao escolher, no futuro, uma dentre essas outras 
possiveis explicagbes. 

Mencionamos na pag. 214 a Interpretagao de G. Hertwig sobre os esta- 
dios intermediaries: mas esta tao pouco nos satisfaz, sobretudo devido a 
escolha que este A. fez dos fatos que serviram como ponto de apoio. 

Deixamos, portanto, suspense, por emquanto, a discussao deste capftulo 
e nos limitamos a verificar fatos, esperando que as pesquizas em andamento 
sobre outro material nos dem a base para uma interpretagao melhor. 

Quanto as observagbes morfologicas, pudemos observer algumas dife- 
rengas nos nucleos dos estadios com valor intermediario (14.° dia e estadios 
da metamorfose). Como ja frizamos na descrigao particular de cada caso, 
naqueles com valor intermediario o nucleo apresenta uma estrutura diferente 
daquela que geralmente se denomina "nucleo em repouso". A cromatina 
se mostra em grupos mais visiveis e falta completamente o nucleolo. Ha 
tambem estruturas Intermediarias entre essa e a dos nucleos em repouso, mas 
certamente nao nos parece despido de Interesse este fato que constitue uma 
certa analogia com as estruturas que D'Ancona verificou no ffgado dos Ma- 
miferos durante a "endosquise", e que pode relacionar-se as consideragoes 
de Bogoiawlewski sobre as relagoes entre o volume nuclear e sua estrutura no 
Anopheles (1935). 

Para terminar estas observagoes faremos ainda notar que na definigao 
das "classes" e "sub-classes" dos valores nucleares, tern importancia funda- 
mental tanto a determinagao do valor maximo Inicia! no momento da dife- 
renciagao do orgao primordial, como o valor mmlmo alcangado no decorrer 
da ontogenese, no momento do imcio de sua atividade especifica. No caso 
por nos estudado da serie epatica, a serie de valores Inicia-se, com notavel 
aproximagao, com urn valor 8 vezes maior do que o mmimo, e nao nos pa- 
rece completamente despido de interesse a consideragao que as "sub-classes , 
desse modo estabelecidas, apresentam de preferencia os nucleos naquele es- 
tadio de "movimento Interno" ao qual nos nos referimos ha pouco, emquanto 
que nos estadios correspondentes as "classes", multiplas de 2, os nucleos se 
acham em sua grande maioria em repouso. 

Visto que constatamos esta diminuigao e demonstramos que ela se da por 
saltos successivos, parece-nos interessante analisar o fenomeno sob outro 
ponto de vista. 
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Surge a duvida se esta redugao se da progresslvamenfe durante o de- 
senvolvimenfo do girino e os nucleos de um esradlo se reduzem de fato ao 
valor que nos achamos estatisticamente dominante no estadlo successivo, ou 
se esta redugao ntmlca nao e antes um resultado aparente, de ordem esta- 
iistica, devido ao aumento em tempos successivos de nucleos de tamanhos 
diferentes ja existente desde os primeiros mementos da formagao do esbogo 
embrionario. 

Para esclarecer este ponto e necessario verificar se realmente o tecido 
epatico apenas diferenciado da larva joven, ja contem todas as classes 
volumetricas que se acham mais tarde nos estadios successivos como classes 
de maior frequencla. 

A observagao morfologica do esbogo epatico, mostra Indiscutivelmente, 
que os nucleos das celuias vitelinas, ainda deformados pela presenga de gra- 
nules de reserva tornam-se diretamente os nucleos epaticos da classe maxima 
verificada na nossa serie. Comparamos as observagoes feitas em Bufo, 
tambem sobre uma serie de girinos de Rana catesbiana, que compreende 
estadios precedentes aos primeiros da serie de Bufo que possuimos. 

Nao ha duvida alguma que o valor primordial epatico e aquele da 
■classe modal do 10.° dia, mas com Isso nao se exclue que dessas celuias 
primordiais desde o Imcio, por redugao rftmica, se formem celuias que per- 
tencem as classes Interiores, que constituem reserves a custa das quais por 
■sucessivas ondas de reprodugao (e conseguinte desiocamento dos valores 
modais) o ffgado cresce nos varios penodos. 

O estudo biometrico que levamos a efeito mostra uma dispersao muito 
grande (veja par. b), cap. 5) no poligono de frequencia do 10.° dia. Isso 
indica a existencia, ja naquela epoca, de classes volumetricas imediatamente 
inferiores a maxima. Faltam completamente, pelo contrario, as classes me- 
nores que aparecem somente nos diagramas dos estadios mais adiantados. 

Estes fatos em si ja apresentam uma resposta parcial ao problema que 
nos apresentamos. Ao menos alguns dos estadios da redugao se dao em 
•epocas posteriores a formagao do esbogo epatico. 

O efeito "estatfstico" por assim dizer, do desiocamento da moda para 
valores mais baixos pode ser causado tanto pela reprodugao de celuias de 
reserva menores, como pela redugao de nucleos maiores, sendo porem que 
Isso nao esclue possa haver redugao. 

Trata-se agora de decidir se todas as celuias se reduzem mais ou menos 
sincronicamente em epocas sucessivas, ou se pelo menos um determinado 
numero constitue uma reserva ja reduzida, proveniente de estadios anteriores 
e que entra em proliferagao (mitotica ou amitotica) no momento em que e 
possivel verificar um desiocamento modal. 
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Isso e porem um problema secundario, que tem por objeto o momento 
no qua! se da a redupao e que nao interfere com o que mais nos interessar 
a redupao em si. 

Se nos fizermos a comparapao entre a redupao ntmica do volume nuclear 
que estudamos nesses casos e o crescimento que, no mesmo tipo de celulas 
em outros casos foi estudado recentemente, somos imediatamente levados a 
crer que existe uma correspondencia nao somente dos fenomenos, mas tam- 
bem dos mecanismos que os produzem. 

Admite-se, geralmente, que a duplicapao do volume nuclear se obtem 
com a duplicapao do que Heidenhain chamou "protomeren" (o que parece 
nada mais ser do que o genoma), sem que haja uma correspondente scisao 
do nucleo em dois nucleos filhos. Esta duplicapao pode ser alcanpada por 
meio de uma duplicapao quer no numero (duploidismo: Frolowa, Geitler) quer 
no volume dos cromosomas bivalentes ou bimeros: G. Hertwig). 

Mas, pelo contrario, nao e facil acreditar numa redugao ntmica do vo- 
lume nuclear sem uma correspondente divisao; ate hoje, pelo menos, nao 
conhecemos nenhum fato que nos permita crer numa especie de "contrapao 
ritmica" do volume nuclear. Os casos conhecidos de redugao ntmica nu- 
clear recaem todos no quadro das divisSss meioticas com repartipao entre os. 
dois filhos do patrimonio genico do nucleo originario e sabemos que tal di- 
visao pode dar-se varias vezes em seguida quar.do o nucleo originario e po- 
Ifmero ou poliploide do genoma (Multiplesuccedantheilungen de G. Hertwig). 

Devido a estes fatos somos levados a per.sar que tambem no caso dos 
nucleos do figado e do pancreas aqui estudados, i. e, de nucleos somaticos,, 
a diminuipao ntmica e devida a sucessivas divisdes sem correspondente du- 
olicagao do genoma antes de cada uma dessas divisoes. 

Na serie de girinos por nos examinada, vimos que as celulas epaticas 
estao em mitose somente nos estadios imediatamente anteriores a uma re- 
dupao de volume, um fato analogo foi encontrado por B. Schreiber e Ange- 
letti na diminuipao ntmica do volume nuclear da Carpa. Imediatamente nos 
nos perguntamos se tal fato poderia de certo modo ser tornado como guia 
na Interpretagao do mecanismo da diminuican 

b) Prcblemas wverentes as mitoses e a amplitude da variabilidade nuclear 

Afirma-se, em geral, que as celulas epaticas dos Vertebrados superiores 
nao se reproduzem por mitoses depois de findo o perfodo embrionario, mas 
os numerosos autores que trataram desse assunto nao estao de acordo em 
tal afirmagao. Emquanto muitos descreveram mitoses epaticas, Max Clara 
e seus alunos acharam serem elas extremamente raras. Este autor estudou o- 
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problema da discordancia tao evidente entre as observances dos varios au- 
tores e a possibilidade disso ser devldo a condinoes diferentes das celulas 
nos varios casos estudados. 

Uma causa dessa discordancia parece-nos possa tambem ser encontrada 
no fato, por nos verificado, de na serie do desenvolvimento do Bufo achar- 
mos mitoses relativamente frequentes em alguns estadios e ausentes em 
outros. 

A multiplicanao das celulas epaticas e, portanto, descontmua. O que 
mais interessa no nosso caso e que os periodos de multiplicaqao mitotica se 
acham em correspondencia com os periodos de redugao do volume, alter- 
nando-se com aqueles em que falta qualquer multiplicanao e nos quais os 
nucleos se apresentam em repouso. Achamos mitoses nos estadios do 10.° 
e do 14.° d ia, e no fim do longo periodo pre-metamorfico entre o 72.° e o 
80.° dia, emquanto faltam durante a premetamorfose e durante as fases da 
metamorfose. 

Qual e o significado que devemos atribuir a estas mitoses? Sao elas 
mitoses normals que conduzem a multiplicagao de categorias de celulas exis- 
tentes, ou sao antes mitoses reducionais que dao origem a classes Inferiores, 
mais ou menos analogamente ao que se da na gametogenese? 

Procuramos ver, no material usado nas pesquizas anteriores, se coisa 
similar a tudo Isso se da no ftgado e no pancreas. 

Desde ja devemos dizer que nao nos foi possive! efetuar uma contagem 
cromosomica, e que somente pudemos estabelecer, baseando-nos numa pes- 
quiza estatfstica dos volumes dos nucleos em divisao, que estas celulas per- 
tencem a varias classes de frequencia, e que a variabilidade e notavelmente 
ampla. Nao nos pareceu pois oportuno tomar um valor modal que, dado o 
numero relativamente pequeno de casos, nao teria valor. 

Nao pudemos observar nenhum outro fato que indicasse uma alteragao 
nos cromosomas, quer no numero quer no volume. Evidentemente estes fates 
nao sao suficientes para esclarecer o problema; estao atualmente sendo feitas 
pesquizas sobre outro material sobre o mesmo assunto. 

Do ponto de vista estatfstico, a asimetria para a direita das curvas de 
variabilidade, indica que as mitoses se dao nas celulas das classes maiores, 
e Isto nos parece Interessante para a interpretagao do fenomeno reducional 
como o apresentamos mais acima; i. e, que nao se trate de multiplicagoes 
de celulas pequenas ja presentes no tecido. 

Devemos ainda frisar que, por mais cuidadosas as observagoes feitas, 
nao nos foi possivel encontrar celulas binucleadas, nem nucleos em divisao 
direta nas celulas epaticas. 

Dado o estado da questao, nos nos limitamos por ora a admitir, por 
pura analogia com a serie de crescimento ntmico dos volumes nucleares, que 
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no nosso caso se veriflca uma diminui^ao do genoma (polmnero ou poliploide} 
das celulas epalicas e pancreatlcas primordlais, sem dlscu+irmos o mecanismo 
desta redupao. 

Um problema que mui+o preocupou aiguns dos au+ores que se dedicaram 
a pesquizas desse, tipo foi o do volume minimo (Minimale mdgllche Klasse: 
Wermel), volume esse do qual partlrlam as celulas de um orgao ou tecido 
no seu crescimenlo ritmico duran+e o desenvolvlmento. No caso aqui estu- 
dado, este problema se apresenta mais complexo. De fato devemos consi- 
derar antes de tudo um "volume maximo primordial' do qual as ceiulas par- 
tern no seu processo de diminuipao ntmica. Alcancado depois o volume 
minimo, elas poderao eventualmente aumentar de novo. Efetivamente Isto 
se da na Carpa, no nosso caso, pelo contrario, tal nao e evidente, pois 
faliam os estadios postmetamorficos. Na realidade vimos que quando esta 
esta a findar e alcanpado um volume mmimo (que escolhemos como unitario 
na serie geometrica por nos adotada) e que, depois de completa a meta- 
morfose, volta o volume a um valor modal pertencente a classe imediata- 
mente superior a mmima. Por analogia com o caso da Carpa podemos 
pensar que, com efeito, isto se de, mas julgamos necessaria uma verificapao 
mais rigorosa no caso ds Anffbios. Wermel e Ignatiewa verificaram na Ra 
curvas com tres apices nos volumes nucleares epaticos. 

B. Schreiber e Angeletti demonstraram que o volume minimo coincide 
com o infcio do funcionamento especifico da celula epatica. Evidentemente 
esse volume minimo deve ser uma caracteristica do tecido e deve estar rela- 
cionado ao mecanismo da diferenciapao citologica e histologica. Nos teci- 
dos em que se dao estes fenomenos, o significedo da classificapao de Levi 
e Bizzozzero e de certo modo modificado, e uma revisao dos varies tecidos 
sob este ponto de vista seria valiosa. 

Tal classificapao e pelo menos valida a partir dos valores minimos. 
Igualmente Importante se nos apresenta o valor do volume epatico origi- 
nario, que marca o momento em que, na embriogenese, se forma o tecido 
em questao. Mas o que acontece no Intervalo entre o volume maximo 
originario e o minimo? Evidentemente o orgao aumenta de volume e dife- 
rencia-se. Nesse caso esta o mecanismo da diminuipao Intimamente ligado 
a estes fenomenos? Parece-nos que estas considerapdes podem constituir 
um ponto de saida para um novo campo de estudos sobre o desenvolvlmento 
embrionario e post-embrionario. 

Um fato que imediatamente chama a atenpao ao observarmos os poli- 
gonos de trequencia dos vanos estadios, e a notavel diferenpa da amplitude 
total da variabilidade. Estas observapoes referem-se especialmente ao figa- 
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TABELA V 

AMPLITUDE DA VARIABIL1DADE (DISPERSAO) NO FfGADO DURANTE 
O DESENVOLVIMENTO 

estadios V. n — V. 1 

10 d. 3210 ^ 
14 d. 1876 
29 d. 1386 
51 d. 1055 
72 d. 1244 
77 d. 913 
80 d, 1386 

no 1499 
1110 1386 
yo 1168 

Vio 971 
VII0 636 

VIIIO 636 
VIII0 726 

3ooo 

2ooo 

looo 

x a i f 1111 
29 72 7780 

Fig. 

Variagao da amplitude da variabllidade nuclear epatica 
durante o desenvolvimento. Os dados do 72. e 77. dias 
sao discordantes, e a curva foi construida sobre o valor 

medio entre os dois. (Veja a nota na pag. 256). 
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do no qual ocorrem todos os fenomenos aqui analizados e que sao muito 
mais mtldos e exatos que no pancreas. 

Como "amplitude da varlabilidade" consideramos a diferenpa entre os 
valores da classe maxima e da minima dentro de cujos limites varia o volume 
nuclear de urn determinado estadio. 

Pareceu-nos Interessante perquirir melhor este fato e com este fim cons- 
truimos o diagrama da fig. 5 marcando em abcissas os estadios do desen- 
volvimento e em ordenadas os valores da amplitude da varlabilidade (disper- 
sao). A curva assim obtida mostra urn valor inicial maximo no 10.° dia, e 
este diminue rapidamente ate cerca meiados do periodo premetamorfico (50.° 
dia). Depois disso a varlabilidade aumenta de novo e alcanga um segundo 
maximo nos primeiros estadios da metamorfose, para depois cair rapida- 
mente num mmlmo no VII.0 estadio. (*) 

Vemos, portanto, que a amplitude da varlabilidade do volume nuclear 
tende nitidanente a diminuir depois da eclosao ate alcangar a metamorfose, 
e alem disso vemos que esta diminuigao e interrompida por um periodo de 
maior varlabilidade no infcio da metamorfose. 

E' evidente que esta varlabilidade esta em relagao com os fenomenos 
morfogeneticos que se sucedem nestes periodos, alem de estar em relagao 
com a presenga de mitoses, como ja frizamos no paragrafo anterior. 

A existencia, por via de regra, de uma atividade poliferadora num tecido, 
manifesta-se estatisticamente por uma asimetria do lado direito (valores mais 
altos) do poligono de frequencia (Wermel), e este fato e muito mtido na 
nossa serie e de modo especial nos estadios precoses da metamorfose. No 
fim desta e alcangado o valor minimo de variabilidade. Devemos, portanto, 
deduzir que a atividade proliferadora se extinguiu completamente e que o 
tecido se acha num periodo de complete repouso. 

(*) Na tabela V e na Fig. 5, nota-se uma discordancia entre os valores da am- 
plitude da varlabilidade entre o 72 e o 77 dia. A curva foi construida para o 
valor intermediario destes dois. 

Julgamos exato fazer esta aproximagao baseandc-nos nas verificagoes feitas por 
um de nos num trabalho anterior executado sobre a mesma serie de girinos (G. Schreiber 
e C. Koch, 1941). Neste trabalho foi constatado que o exemplar de 72 dias apesar de 
ser mais joven, esta mais adiantado na metamorfose do que o de 77 dias. Uma discor- 
dancia perfeitamente semelhante a esta foi naquela ocasiao posta em relevo tambem 
para outras manifestagoes quantitativas da metamorfose entre estes dois exemplares (des- 
envolvimento da camada ganglionar da retina). 

A variabilidade Individual, relativamente pequena no periodo pre-metamorfico, acen- 
tua-se notavelmente no periodo da metamorfose e este fato nos induziu a abandonar a 
determinagao do estadio baseando-nos na idade depois de iniciada a metamorfose e a 
adotar uma classificaqao em estadios "padroes" para este periodo (G. Schreiber, 1937). 
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Quanto as rela^oes de correspondencia entre estes perlodos de rnaior 
variabllidade celular e os de diminulpao volumetrica, podemos dlzer que a 
maior variabilidade dos volumes coincide com os periodos em que se da a 
redupao. E este urn efeito estatfstico facilmente compreensivel devldo a 
coexistencia de urn maior numero de classes. 

Max Clara (1931), considerou a variapao da amplitude da variabilidade 
durante os vanos periodos do desenvolvimento, em sentido contrario aquele 
por nos agora tornado em consideragao, mas se examinarmos o fato objetiva- 
mente veremos que de modo algum ha discordancia entre esses dois casos. 
No ffgado dos Mamtferos, Clara verificou curvas muito mais "estreitas" du- 
rante o periodo embrionario e muito mais largas no adulto. Mas isto e de- 
vldo ao fato de, nos embrioes de Mamiferos, se acharem celulas que per- 
tencem a uma so classe, ao passo que a medida que o animal envelhece 
aparecem nele os fenomenos da endosquise e nucleos das classes superiores 
assim como tambem celulas binucleadas. A coexistencia de varias classes 
celulares determina naturalmente uma maior amplitude do polfgono de fre- 
quencia, como no nosso caso em que aparecem tambem classes inferiores. 
Quando nao entram em jogo fenomenos de diminuigao (periodo premetamor- 
fico e fim da metamorfose), as curvas de frequencia sao estreltfsslmas. 

c) Dlferencia^o ci+ologica e crescimento geral do ffgado. 
E' sabido que nos Mamfferos o fenomeno da endosquise, ou multiplicagao 

interna dos nucleos epaticos, tern tambem como consequencia o aumento vo- 
lumetrico do proprio ffgado. E' portanto uma das causas do crescimento 
do orgao. (M. Clara). 

No caso da diminuigao rftmica dos volumes, o problema da participagao 
das celulas no aumento volumetrico do orgao, apresenta-se mais complexo. 
Nos nao consideramos este problema de modo especial, mas nos parece In- 
teressante por estar relacionado a diminuigao rftmica, porque ele se liga 
tambem ao processo de diferenciagao funcional das celulas, fenomeno que 
ja mencionamos mais acima. 

Nao sabemos se os penodos nos quais ha mitose e nos quais verifica- 
mos a manifestagao dos fenomenos de diminuigao nuclear, correspondem ou 
nao a outros tantos penodos de maior crescimento geral do ffgado. 

Pela simples observagao dos cortes, resulta haver urn notavel aumento 
do ffgado no perfodo inicial da metamorfose, mas nao podemos apresentar 
aqui nem dados numericos relatives a este fato nem ao ritmo deste aumento. 
Na analise de cada caso relatamos as observagbes sobre o estado de vas- 
cularizagao do orgao e sobre a estrutura do plasma das celulas epaticas, 
tendo jUstamente em vista uma possivel interpretagao dos fatores que in- 
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fluem sobre o aumento volumetrlco do figado, independentemente da ati- 
vidade reprodutora de seu parenquima. 

Como fol posto em evidencia por urn de nos numa pesquiza sobre a 
curva de crescimento da tiroide embrionaria (Schreiber e Gambaro), pode-se 
decompor a curva de crescimento de urn orgao num determlnado numero 
de "fases" sendo cada uma caracterizada por urn fator prevalente que con- 
tribue para o aumento volumetrico. Estes varies fatores que se seguem 
durante a ontogenese, pod em ser completamente Independentes e diferen- 
tes, como por ex. a atividade proliferadora do parenquima, a diferenciagao 
funcional do citoplasma e a vascularizagao. 

Os mesmos fenomenos veriticam-se certamente tambem no desenvol- 
vimento do figado dos girinos influenciando independentemente o tamanho 
do orgao e Interferindo o seu crescimento total. De modo especial interes- 
sa-nos aqui, alem do fator proliferagao (que vimos ser complicado pelos fe- 
nomenos de dimlnulgao) tambem o fator de diferenciagao do citoplasma 
epatico. 

Ja mencionamos mais acima que esta diferenciagao parece coincidir 
com a fase do tamanho mmimo alcangado pelo nucleo. Chama a atengao 
o fato de, no fim da metamorfose, verem-se celulas epaticas muito maio- 
res que nos estadios anteriores, mas com nucleo muito menor. Imediata- 
mente pensa-se na relagao nucleo-plasmatica como foi estudada com muito 
interesse por varies autores. Nao efetuamos nenhuma medida neste campo, 
porque achamos completamente erroneo considerar o volume celular como 
representando de fato o verdadeiro volume protoplasmatico, especialmente 
nas ultimas fases da metamorfose. E' de fato sabido que, nos Anffbios, as 
celulas epaticas principiam sua fungao glicogenetica justamente por ocasiao 
da metamorfose (Aron) e nestes estadios as celulas se apresentam fortemente 
vacuolizadas: acumulagao de glicogenio que desaparece durante a prepara- 
gao, conferindo ao protoplasma aspeto esponjoso. O mesmo fato foi obser- 
vado por B. Schreiber e Angeletti no desenvolvimento das Carpas, que, 
como ja varias vezes frizamos, coincide com o fim do pertodo de diminuigao 
do volume nuclear, e para os Mamfferos (Miiller) a aquisigao da estrutura 
histologica definitiva do orgao coincide com o aparecimento de curvas bi- 
modais para os valores volumetricos. 

Por ocasiao da metamorfose a vascularizagao e bastante acentuada e 
amplos seios vasais percorrem o parenquima epatico e contribuem notavel- 
mente para o crescimento geral do orgao. Este aumento da circulagao 
epatica esta certamente em relagao com o aumento de funcionalidade das 
celulas, o que vimos manifestar-se tambem pela sua morfologia. 

Todos estes pontos interessam ao problema especifico de nossa pes- 
quiza, porquanto concorrem para demonstrar nitidamente a atividade fun- 
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cional do orgao. Pica, portanto, demonstrado como positlva a coincidencia 
do volume mmimo nuclear com a menor variabllidade do volume nuclear e 
com a obtengao da completa diferenclagao funclonal da ce'ula epa+ica. 

6) Resume e conclusoes 

Estudamos os volumes nupleares do ffgado e do pancreas numa serie de 
girlnos de Anuro, compreendida entre o 10.° dia depois da eclosao e o fim 
da metamorfose. Os estadios foram definidos pelo numero de dias ate o 
imclo da metamorfose e, durante esta, por melo de estadios "padroes" (se- 
gundo a classificagao de G. Schreiber, 1937). 

Calculamos o valor modal para cada estadlo do desenvolvimento da 
larva e estudamos a variagao deste valor durante o penodo pre-metamorfico 
e metamorfico. 

Desta pesquiza resultaram os seguintes fatos e deles tiramos as :eguintes 
conclusoes; 

1) o volume nuclear destes orgaos diminue a partir da eclosao ate a me- 
tamorfose. Esta diminulgao e descontmua. 

2) as diminuigoes dos volumes se dao nos estadios 10.°, 14.°, 80." dias e 
no VI.C-VII.0 da metamorfose. Nos 10.14."e 80.° dias sao numerosas 
as mitoses, sobretudo no ffgado. 

3) os polfgonos de frequencia apresentcm urn unico maxima, para o ffgado, 
ao passo que o pancreas apresenta em algurs estadios (14.° e 77.° dia) 
polfgonos com dois apices. 

A amplitude da variabllidade e diferente nos varios estadios e ge- 
ralmente vai diMmuindo desde a eclosao ate a metamorfose. No Infcio 
da metamorfose ha, porem, urn notavel aumento da variabllidade que 
diminue depois, perto do fim da metamorfose. 

4) observamos que o maximo volume que achamos (10.° dia) correspordc 
ao volume dos nucleos da celula epatica apenas diferenciada do ondo- 
derma vitelino, ao passo que o volume mmimo se acha no fim da me- 
tamorfose e corresponde a celula perfeitamente diferenciadas e dotadas 
de fungao especffica. Indicando por I o menor volume medido na nossa 
serie, vemos que a celula epatica apresenta volume 4 por ocasioo de 
sua diferenciagao do endoderma vitelino, diminue ate tor volume 2 du- 
rante todo o perfodo pre-metamorfico e alcanga o vo'ume I no fim da 
metamorfose. 

Entre estes valores ha porem dois saltos intermediarios (I4.u dia e 
infcio da metamorfose) nos quais diminue o volume nuclear, sempre de 
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modo discontmuo, ate alcangar um valor cerca de 1,4 menor do que o 
anterior. 

5) discutimos o provavel mecanismo e o significado desta diminuigao, re- 
lacionando-os com os fenomenos de crescimento ritmico do volume nu- 
clear no ffgado e no pancreas dos Mamiferos e a "Protomerentheorle" 
de Heidenhaim 

6) discutimos o significado destas classes Intermediarias, ainda nao bem 
definido. De qualquer modo permanece evidente a existencia de valo- 
res seriados segundo um multiplo de 2, durante os momentos funda- 
mentals da ontogenese, que nos autorizam a crer, tambem neste caso 
e apesar dos valores intermediaries, verdadeira a hipotese da variagao 
ntmica por bipartigao, como no caso do desenvolvimento da Carpa. 
Como conclusoes gerais das presentes pesquizas, julgamos poder afir- 

mar que nos tecidos que estudamos e de modo particular no ffgado a di- 
ferenciagao citologica e funcional esta relacionada com uma diminuigao 
ntmica do volume nuclear. Esta diminuigao e, com todas as probabilidades, 
ligada a fenomenos de divisoes celulares, cujo mecanismo e cuja natureza 
nao nos foi possivel indagar. 

Na nossa serie nao pudemos observar, pelo menos tao claramente, o 
aumento rftmico do nucleo epatico que se da depots de alcangado o volume 
mmlmo e a diferenciagao celular, como ja foi verificado na Carpa. 

De qualquer modo parece-nos que o conceito de "celulas estaveis" da 
classificagao de Levi-Bizzozzero deve ser, mos casos em que intervem feno- 
menos como os que analizamos, integrado pela aplicagao do conceito de 
"volume maximo inicial", correspondente ao momento da formagao do orgao 
embrionario e tambem pelo conceito de "volume mmlmo" correspondente ao 
momento definitivo da diferenciagao funcional do tecido. 

Esta diminuigao do volume nuclear no perfodo que precede a especia- 
lizagao do tecido, faz-nos lembrar e nao so por mera analogia, mas talvez por 
correspondencla de mecanismo e de significado na diminuigao do volume 
nuclear o que e a caractenstica das geragoes sucesivas de blastomeros no 
perfodo trpico da segmentagao. 

7) Summary 

RHYTMIC DECREASE OF NUCLEAR SIZE IN LIVER AND PANCREAS CELLS OF 
ANURA TADPOLES 

The nuclear size of liver and pancreas cells was studied in a series of 
Bufo vulgaris tadpoles from the IOth day after hatching to the end of me- 
tamorphosis. 
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11 The nuclear size (volume) of liver and pancreas cells decreases from 
hatching fo the end of metamorphosis. This decrease is discontinuous 
(rhythmic). 

2) Decrease of nuclear size appears at the I Oth-I4th-80th day, and dur- 
ing the last stages of metamorphosis (VI. and VII. standard stages as 
previously described by the author). Many mitoses appear during some 
of these stages. 

3) Frequency curves of the nuclear volume were made and their modal 
value calculated. The dispersion of the curves decreases markedly dur- 
ing development, but the beginning of metamorphosis is characterized 
by a higher dispersion. 

4) The largest nuclear size is observed in the I Oth day tadpole, when the 
liver Is newly differentiated from the endoderm and is still filled with 
yolk granula. The smallest nuclear size is found at the end of metamor- 
phosis (stage VII), when the liver cell Is morphologically and functionally 
well differentiated. If the size (modal value) of the smallest nucleus is 
Indicated with I, the liver nucleus has the volume 4 at the moment of 
Its differentiation from the endoderm, volume 2 during the whole pre- 
metamorphic period and volume I at the end of metamorphosis. 

Between these volumes there are two intermediate stages (at the 
14th day and at the beginning of metamorphosis, stage II to VI), during 
which the nucleus appears nearly 1,4 times smaller than the preceeding 
one ("Intermediate classes of volumes"). 

5) The probable mechanism ard significance of this diminution Is discussed, 
considered in relation to rhythmic growth of liver nuclei in Mammals 
(Jakobi) and included in the theory of protomeres (Heidenhain). 

6) For understanding the significance of the "Intermediate classes of nuc- 
lear volumes" the results of new researches or. different tissues must 
be waited tor. It Is however possible In spite of these Intermediate 
stages to verify the rhythmic decrease of liver nuclei with the ratio 
1:1/2 during the fundamental stages of tadpole development; this con- 
firms preceeding analogous statements of B. Schreiber and Angeletti 
In the carp. 
In the studied tissues the cytological and physiological differentiation is 

connected with a rhythmic decrease of nuclear size; this decrease is pro- 
bably reached through cell divisions. 

The conception of "stable cells" of Levi-Bizzozzero's tissue classification 
must be modified In these cases. We must consider an "initial size" corres- 
ponding to the origin of an embryonic organ, and a "minimal size" corres- 
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ponding to the moment in which the tissue reaches its cytological and 
physiological differentiation. 

The decrease of nuclear size during the period preceeding specific diffe- 
rentiation of fhe tissue recalls the nuclear diminution In the successive gene- 
rations of blastomeres during the period of cleavage. 
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Departamento de Zoologla da Universidade de Sao Paulo (Prof. E. MARCUS). 

Sobre Dipteropeltis hirundo Caiman, Crustaceo 

(Branchiura) parasito de peixes dagua doce 

Joao de Paiva Carvalho 

Estaqiario vcluntarlo 

(Es+ampas XIX e XX) 

Ern julho de 1940, recebi alguns Crustaceos parasiticos de peixes dagua 
doce, remefidos pelo Snr. Ary Freire, fiscal de Caga e Pesca, resldente na 
cidade de Boa Esperanga, no Estado de Sao Paulo. Esses ecto-parasitos 
provinham do ribeirao Boa Esperanga e do rio Jacare-guassu, tendo chegado 
as minhas maos em otimas condigbes de conservagao, dado o cuidado com 

■que fol fella a sua coleta, pelo eximio pescador amador, Snr. Benfo Ahern, 
Cirurgiao-Dentlsta, resldente na cltada localidade. 

Enconfrei no material urn Branchiuro, pertencente ao genero Diptero- 
peltis Caiman 1912, descrito, no a no seguinte, com onomede Talaus 
por Moreira (1913). Segundo informagoes dos colecionadores, que declararam 
ser o hospedeiro urn lambarf do rabo vermelho, acredito tratar-se de T e t r a- 
gonopterus rutilus, especie muito espalhada pelos cursos fluviais do 
Interior do Estado de Sao Paulo. 

Como os caracteres do primeiro exemplar do Branchiuro mencionado no 
titulo do trabalho presente me pareceram divergir tanto da especie de Cai- 
man, quanto da de Moreira, deliberei fazer novas tentativas para conseguir 
mais material, afim de poder julgar a especie na base dum numero maior 
de especimes. 

Com esse objetivo realizel, em Setembro de 1940, uma excursao pe(c 
municfpio de Boa Esperanga, durante a qual tive ocasiao de examinar 95 
lambans do rabo amarelo, Tetragonopterus aureus, 5 piqmras- 
Characidium fasciatum, 8 canivetes, Pa rod on a f finis, 3 

265 



266 J. P. CARVALHO 

plaparas, Leporinus sp., e um pequeno bagre de cabega chata do ge- 
nera Trichomycterus. Encontrei, porem, somente dois Isopoda da 
familia Cymo+hoidae e, como unlco Branchiuro, Dolops longicauda 
Heller. 

No mez de Janeiro de 1941, o mesmo Snr. Ary Freire me remeteu mais 
material para estudo, no qual encontrei dois representantes do genero D i p t e- 
ropeltis, ambos femeas, que haviam sido retiradas das nadadeiras pei- 
torais de lambans do rabo vermelho, tambem conhecidos pelo nome vulgar 
de tambiu. O primeiro especime foi capturado em data de 10-12-1940 e 
o outro em 8-1-1941. Os hospedadores provinham do ribeirao Boa Espe- 
ranga. Ainda em tins de Fevereiro do mesmo ano, recebi, da mesma pro- 
veniencia e de identico hospedeiro, mais uma femea capturada em 3-2-1941. 

Os exemplares de Caiman (1912) e de Moreira (1913; 1913a) foram 
colhidos em Corumba e Caceres, no rio Paraguai, onde parasitaram o dou- 
rado (S a I m I n u s spec.) e a piranha (Pygocentrus piraya) respeti- 
vamente. Provindo o material ulterior de Moreira (1915) igualmente do Es- 
tado do Mato Grosso, alarga-se, pelo achado atual no Estado de Sao Paulo, 
o quadro da distribuigao do genero Dipteropeltis. Como, porem, o 
ribeirao Boa Esperanga pertence ao sistema fluvial do Parana, evidencia-se, 
sem delongas, a ligagao hidrografica. 

Mais dificil parece estabelecer a uniao morfologica, visto tal nao se 
seguir imediatamente das diagnoses anteriores. Originalmente tinha Moreira 
(1913, p. 147; 1913a, p. 9) caracterizado sua especie pela ausencia de ante- 
nas. Somente mais tarde (1915), com novo material, verificou a presenga das 
antenulas (I .as antenas) e antenas (2.as antenas). No iultImo trabalho subor- 
dinou (p. 120) o genero Talaus, como sinonimo, a Dipteropeltis. 
Essa publicagao escapou, evidentemente a atengao de Wilson (1932), que con- 
tinue (p. 539) a mencionar separadamente Dipteropeltis Caiman, com 
antenas e T a I a u s, sem antenas. O novo "Nomenclator Zoologicus" (Neave 
1939-1940) Indica corretamente a sinonimia, como foi estabelecida pelo pro- 
prio autor do genera Talaus. Seja mencionado, de passagem, que o nome 
Talaus, pre-ocupado em 1886 pelo arachnologo E. Simon, foi substituido 
por M o r e i r I e I I a (Mello-Leitao 1913; veja Moreira 1915), caindo este 
ultimo nome naturalmente tambem na sinonimia de Dipteropeltis Cai- 
man 1912. 

Ao abandonar o nome generico de Talaus, Moreira (1915) aceitou 
tambem o nome especifico dado por Caiman. Nao tenho duvida de classi- 
ficar o material aqui em maos igualmente como Dipteropeltis h i- 
r u n d o Calm., apesar de precisarem as descrigbes dos dois autores prece- 
dentes de certas emendas. Nao concordam, p. e., as antenulas e antenas, 
como foram desenhadas por Caiman (1912, f. 3), com os apendices corres- 
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pondentes do material atual, em que se aproximam mals a figura de Moreira, 
embora este ultimo tambem nao os tenha representado exatamente. Faltam,. 
na ilustragao de Moreira, as porgoes basilares de aspeto globoso (Fig. 4), 
descritas corretamente por Caiman. 

Quanto ao estilete pre-oral sumariou Wilson (1932, p. 539) demais as 
observagoes da diagnose original, dizendo: dois pares de antenas rudimen- 
tares e urn estilete pre-oral. Caiman notou, porem, no seu material apenas 
o elemento correspondente a bainha do estilete pre-oral, conhecido de 
A r g u I u s, e afirma nao ter visto, nem mesmo vestigio do proprio estilete 
ou pico, nos dois exemplares dissecados. Ao resumir os caracteres genericos 
de Dipteropeltis realga Caiman novamente: papilas pre-orais presen- 
tes, mas nenhum estilete. 

Na descrigao dos discos adesivos, dada por Caiman, encontra-se a pas- 
sagem seguinte: em lugar dos suportes radiais comuns sao todos os bordos 
membranosos da ventosa cobertos por escamas discoidais. As preparagoes 
por mim efetuadas revelaram, porem, a existencia de costelas de sustentagao 
do exosqueleto quitmico, semelhante quasi as presentes nas especies de 
A r g u 1 us, porem dispostas horizontaimente, em duas camadas paralelas, 
como mostra a Figura 5 (est. XX). 

Os pormenores mencionados, assim como outros que se depreendem da 
diagnose seguinte, evidenciaram a necessidade da apresentagao duma nova 
descrigao do Branchiuro em questao. 

Dipteropeltis hirundo Caiman 

Dlp+eropel+is hirundo Caiman, 1912, p. 763, t. 84. 
Talaus ribeiroi Moreira, 1913, p. 147, t. 4, f. 4-6. 
Talaus ribeiroi Moreira, 1913a, p. 9, t. 3-4. 
Dipteropeltis hirundo Moreira, 1915, p. 120. 

Material: 4 exemplares, todos femeas, do ribeirao Boa Esperanga, Esta- 
do de Sao Paulo. Urn especime acha-se guardado, sob n.0 438, na colegao 
do Departamento de Zoologia da Universidade de S. Paulo. 

Hospedadores: Lambans do rabo amarelo (Tetragonopterus 
a u r e u s) e lambarfs do rabo vermelho (Tetragonopterus rutilus). 

Descrigao: Corpo deprimido e alongado (Fig. I e 2), tres vezes mals 
comprido do que largo, em cujo cefalotorax nao existem sinais evidentes de 
segmentagao. No animal vivo, nota-se urn envoltorio constituido por uma 
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cuticula branca, fina e muito resistente que, nos exemplares mais jovens, e 
multo evidente e que adere completamente ao corpo do Crustaceo pela 
aqao dos fixadores. E' to+aimente desprovldo de espinhos ou apendices 
-de fixapao. 

A carapapa e oonstitulda por dois lobulos laterals divergentes, em forma 
de asas que se originam no cefalotorax e descem ate alem do tergo superior 
dos lobulos abdominals; terminam em ponta e raramente excedem o com- 
primento desses orgaos. Essas expansdes lanceoladas sao mais alargadas na 
porgao anterior, oonstatando-se nelas a existencia de numerosos canaliculos 
hepaticos, muito evidentes, que dao a impressao de ramos Irregulares, abun- 
dantemente distribuidos, como se fossem Inervaturas espalhadas sobre o limbo 
de uma folha lanceolada (Fig. I). 

Cabega de tamanho mediocre, unida ao cefalotorax, com uma rein- 
t^ancia ou sela na porgao media anterior, de modo a formar dois lobulos 
laterals arredondados, sobre os quais se acham localisados dois olhos grandes, 
bem visiveis, tanto do piano dorsal como do ventral (Fig. 3). 

Antenuias e antenas (Fig. 4) sao situadas na porgao inferior da cabega, 
na regiao oompreendida entre os orgaos visuais e a plataforma oral. Sao 
apendices diminutos e rudimentares. As antenuias nao sao articuladas e na 
sua base existe urn corpo arredondado. Da porgao media, parte uma es- 
picula forte, reta, com a ponta aguda voltada para cima. Na extremidade, 
figuram cinco ou seis prolongamentos apicais e dois dentes curtos inferiores. 
As antenas sao quasi do mesmo tamanho ou ligeiramente mais longas do que 
as antenuias e sao constituidas por uma porgao basal de forma globular, ar- 
mada de quatra aculeos recurvados e dois retos. A porgao distal cilmdrica 
e divldlda em dois articulos mal definidos, existindo na regiao apical cinco 
ou seis aculeos e dois dentes curtos inferiormente situados. 

Ambos os orgaos ficam presos a face ventral da carapaga por melo de 
um pedunculo carnoso; acham-se situados entre o bordo anterior da cabega 
e a regiao oral, ficando melo encobertos pelos bordos superiores dos discos 
adesivos. 

As chamadas ventosas sao grandes, oblongas, pedunculadas, quasi uni- 
das e situadas na parte anterior do cefalotorax. Originam-se das maxilas e 
acham-se situadas de cada lado do cone bucal. Como acontece com as 
ventosas dos demais Arguloida, esses orgaos sao provides de um exosqueleto 
quitmico, sustentado pelas costelas dispostas horizontaimente e em duas ca- 
madas paralelas, ao longo dos bordos dos discos (Fig. 5). 

As costelas diferem, destarte, dos elementos correspondentes do generc 
A r g u I u s, em que essas colunas de sustentagao se encontram sempre ver- 
ticalmente dispostas. 
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A boca, situada entre os discos adesivos, na regiao media posterior 
ventral do cefalotorax, flea parcialmente encoberta pelos bordos desses dis- 
cos, formando af um cone proeminente. E' constituida por um pedunculo 
em forma de cilindro algo bojudo e susceptive! de se protrafr (Fig. 7). Na 
sua extremidade anterior, figura um disco arredondado (Fig. 6), concavo, 
flexivel, de bordos Irregulares e da forma de um prato. No centro desse 
disco ha uma coroa carnuda, a semelhanga de labios, que serve de borda a 
um calice provide de paredes pregueadas, de aspeto crecentiforme (mandi- 
bulas). O dito calice da Infcio a uma cavidade afunilada a que se segue 
um esofago muscular. 

Os maxilipodos sao curtos e robustos, formados de cinco artfculos (Figs. 
8 e 9). O primeiro arttculo e representado por uma prega rugosa, mal de- 
finida, porem, bem evidente. O terceiro artfeulo e provide de duas calosi- 
dades, uma lisa e nua, outra da forma dum rim e coberta por pequenas 
papilas hemisfericas ou semielfpticas. Notam-se, nessas papilas, denticulos 
ou prolongamentos de fixagao, em forma de pente. As papilas asseme- 
Iham-se muito as que se encontram nos maxilipodos posteriores de A rg u 1 u s 
americanus edeA. versicolor. 

O quarto artfeulo do maxilfpodo e entumescido e provide de papilas na 
sua porgao superior. O artfeulo terminal e digitiforme, com dentfculos no 
bordo superior, pequenos e encurvados, alem de dois dentes maiores, grosses 
e ponteagudos que se acham localisados na porgao latero-distal. 

O torax e mais longo do que largo. Nas femeas, observam-se facil- 
mente, por transparencia, carreiras laterals de ovulos pequenos, de contorno 
irregular que medem cerca de 290 X 275 ^ (Fig. 12), com vitelo nutritive 
abundante. No torax encontram-se ainda fileiras irregulares de pequenas 
manchas de cor castanho-escura ou totalmente negras, pigmentagao essa que 
se estende da porgao dorsal ate a regiao latero-inferior ou ventral. Em toda 
a extensao media dorsal, ha um espago completamente desprovido dessas 
manchas. 

Os apendices toracicos (Figs. 10 e II), em numero de quatro pares, 
acham-se situados ao longo e de cada lado da regiao toracica. Sao repre- 
sentados por uma pre-coxa, uma coxa e uma basis. Os ramos desses apen- 
dices, constituidos pela coxa e pre-coxa, sao sempre mais curtos do que a 
basis. Da pre-coxa partem dois ramos terminals: o exopodito e o endopo- 
dito, munidos de raras espfculas, ligeiramente encurvadas e muito pouco 
cerdosas. No primeiro par, o endopodito e um tanto mais curto do que o 
exopodito. Nos segundo, terceiro e quarto pares os ramos tambem nao 
teem o mesmo comprimento, sendo o endopodito algo mais longo. A basis 
do ultimo par e mais desenvolvida do que a dos demais, nela figurando uma 
protuberancia ou lobulo natatorio, na porgao infero-posterior. 
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O abdomen e formado por dols prolongamentos terminals longos, de 
forma lanceolada, que lembram os do genero D o I o p s. Sobre a superffcie 
externa desses orgaos existem numerosos e minusculos pelos tacteis. No 
angulo formado pela jungao dos ramos abdominals, logo apos a porgac 
posterior do torax, acham-se localisados os orgaos sexuais, bem evidentes e 
de um colorido alaranjado escuro. Nao se constata a presenga de ramos 
caudais. 

Os animais vivos teem uma cor amarela brilhante ou aproximada ao 
ambar, existindo exemplares que possuem tonaiidades bastante carregadas. 
Em geral, os especimes jovens sao quasi brancos, neles evidenciando-se, com 
muita nitidez, os dols pontinhos negros dos olhos e os cfrculos ovalados dos 
orgaos sexuais. 

Medidas 

Postas em confronto as medidas dos exemplares de Caiman, de Moreira 
e os meus, verifica-se que ha uma concordancia quasi que perfeita entre as 
que foram obtidas por Moreira e por mim, ao passo que o mesmo ja nao 
acontece com as de Caiman. Na propria estampa que o criador do genero 
Dipteropeltis apresenta, nota-se no seu especime um comprimento 
exagerado dos lobulos laterals do cefaiotorax. 

MEDIDAS EM MILIMETROS 

Caiman Moreira 
Material 
de Boa 

Esperanga 
Comprimento total   
Comprimento dos lobulos do cefaiotorax . . 
Largura da cabega   
Comprimento do cefaiotorax   
Largura do cefaiotorax   
Largura dos lobulos do cefaiotorax, na base 
Maior largura dos lobulos do cefaiotorax 
Comprimento dos lobulos abdominals .... 
Maior largura dos lobulos abdominals . . . 
Comprimento das antenulas e antenas, cer- 

ca de   
Comprimento do cone oral   
Diametro dos discos adesivos   
Comprimento da segunda perna   
Diametro do olho, cerca de   
Distancia entre os olhos, cerca de   
Altura dos maxilipodos   
Largura dos maxilipodos   

20 
26 

2,5 
8 
2,5 
1,8 
4,8 
6,8 
1,3 

0,13 
0,5 
I.I 
1,8 

0,1 
0,45 

11 — 15 
9—13 

6 — 8,5 
2,5 — 3 

4 — 6 
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Comentario 

Em trabalho anterior (Paiva Carvalho 1939, p. 110) ja five ocasiao de 
iembrar que os Branchlura foram inlclalmente, por alguns autores, Incluidos 
nos Phyllopoda, e, realmente, apresenta a organisapao interna certos tragos 
conhecidos dos Euphyllopoda. Atualmente os Carcinologos ou seguem a 
G. O. Sars, incluindo os Branchlura, como sub-ordem Arguloida, na ordem 
dos Copepoda (Wilson 1932, p. 10-1 I), ou conslderam o grupo como ordem 
especial, aplicando o nome de Branchlura (Brehm 1927, p. 497). Como a 
entidade abrange apenas ca. de 60 especies talvez possa parecer inconve- 
niente dar-lhe grao de ordem especial, favorecendo, alem disso, as extremi- 
dades larvais e a ocorrencia da espermatoteca (receptaculo seminal), a in- 
corporagao dos Arguloida nos Copepoda. Por outro lado, oonstltuem os 
olhos compostos e o cefalotorax escutlformemente alargado caracteres In- 
compativels com a diagnose gerai dos Copepoda. Os quatro pares de 
extremidades natatorias da reglao toracica lembram, com os seus dois ramos 
estreltos mals os clmpodos dos Cirripedia do que os pes remadores, aos 
quals os Copepoda devem o seu nome. E' verdade, que o termo "Bran- 
chlura" nao deve ser aplicado no sentldo duma respiragao efetuada unica- 
mente pelas folhas branquioides abdominals, visto partlcipar a superffcle in- 
telra do animal na oxigenisagao do Ifquldo do oorpo (Spandl 1926, p. 81). 

Os Branchlura ou Arguloida conteem, atualmente, os generos seguintes: 
Argulus O. F. Muller 1785, Dolops Audouln 1837 (= Gyropeltis 
Heller 1857), Chonopeltis Thiele 1901 e Dipteropeltis Caiman 
1912 (= Talaus Moreira 1913; Moreiriella Mello-Leitao 1913). Nos 
tres primeiros generos e a carapaga aproximadamente orbicular e ramos cau- 
dais sao presentes, no ultimo genero e a carapaga alongada e os ramos cau- 
dais faltam. Os Branchlura sao predominantemente Kmnicos, ocorrendo, 
porem, aigumas especies do genero Argulus, tambem na agua salobra 
e salgada. Os representantes dos generos Dolops e Dipteropeltis 
so foram, ate agora, encontrados nagua doce, sendo Dipteropeltis, 
ao que parece, peculiar aos sistemas fluviais do Parana e Paraguai. 

O estudo desses ecto-parasitos torna-se indispensavel, dada a impor- 
tancia eoonomica de que se revestem, pois, as suas depredagoes podem 
causar prejuizos de certo vulto nos cardumes de peixes mantidos, sobretudo, 
em cativeiro. Meehean (1940, p. 459), referindo-se particularmente ao ge- 
nero Argulus, diz que lagoas e lagos tern sido despovoados em conse- 
quencias dos seus ataques. Estudando as suas particularidades fisiologicas, 
Herter (1927) nos da uma ideia da sua agressividade e Guberlet (1928, p. 9) 
aponta a sua capacidade de resistencia. 
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A e^pecie atual, Dipteropeltis hirundo Calm, foi, ate agora, 
verificada ccmo ecto-parasita dos dourados, piranhas e lambans. Ao que se 
me afigura, parece nao ser das mais nocivas, porque nao ocorre em tao 
grande quantldade como, as vezes, acontece com as especies dos generos 
Argulus e Dolops. Em oposigao a certos Isopoda, sobretudo os da 
farrniia Cymothoidae, a que o vulgo costuma chamar de "piolho de peixe",, 
os Branchiura, talvez por causa da sua raridade e relativa pequenez, ainda. 
nao teem atraido a atengao dos nossos pescadores. 

Abstract 

The present material that serves as a base for the re-description of 
Dipteropeltis hirundo Calm, consists of four females found on 
Tetragonopterus aureus e T. rutilus in a small river in the 
state of S. Paulo, tributary to the river Parana. 

The original material of Caiman (1912) came from the river Paraguay 
(Corumba) and Moreira's specimens (1913; 1913a) had been collected in 
the same river. 

Dipteropeltis hirundo Calm. Includes, after Moreira (1915), 
Talaus ribeiroi (later on Moreiriella ribeiroi), but this last 
paper has been overlooked by Wilson (1932) who mentions both genera, 
Dipteropeltis Caiman and Talaus Moreira as valid ones. 

As Dipteropeltis hirundo does not seem to occur in so great 
a number as the species of Argulus and Dolops sometimes do, the 
parasite cannot be regarded as very noxious to the fishes. 
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ESTAMPA XIX 

Dipteropeltis hirundo Caiman — face dorsal, com os 
canaliculos hepatlcos representados sobre a expansao 
lateral dlreifa. 
Dipteropeltis hirundo Caiman — face ventral. 
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ESTAMPA XX 

3 — Parte anterior da cabeQa. 
4 — Antenulas e antenas. 
5 — Costelas de sustentagao das ventosas. 
6 — Roseta da boca. 
7 — Piano lateral do cilindro bucal e roseta da boca. 
8 — Maxllipodo, vlsto de frente. 
9 — Maxilipodo, vista lateral. 

10 — Terceira perna. 
1 1 — Quarta perna. 
12 — Ovo. 
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Sobre uma larva de Pycnogonum pamphorum Marc. 

pelo 

Lie. Michel Pedro Sawaya 
I.0 Assisten+e de Zoologia. 

Com 2 figs, no texto 

Sao raras as referenclas as larvas dos Pantopoda na literatura e, mals 
ainda, as figuras delas. Das especles que constituem o genero Pycnogo- 
num e que foram reunidas na resenha dos Pantopoda sulamericanos (Marcus 
1940, p. II3-M4, 117), a larva e conhecida apenas de Pycnogonum 
littorale (Strom). Dessa especle deu, p.e., Hoek (1881, p. 522 t. 30 
f. 45), excelente figura da fase do Protonymphon. Meinert, que resumiu a 
literatura ontogenetica anterior (1899, p. 12 e seg.), desenhou um Protonym- 
phon (t. I f. 3), como tambem uma fase pre-adulta (ibid., t. 4) de Pycno- 
num littorale. O desenvolvimento post-embrionario dessa especie foi 
completamente descrito por Dogiel (1913, p. 643-659), e na exposigao e nas 
figuras dele baseia-se o capitulo correspondente da monografia de Heifer 
& Scholottke (1935, p. 156-159). 

A escassez de achados de larvas dos Pantopoda explica-se facilmente 
pela historia da pesquisa desses animais. Raramente foram observados vivos 
nas estagoes zoologicas marinhas. A grande maioria das especies conhece- 
se por estudos realizados em material conservado, colhido em excursoes e ex- 
pedigdes. Ao se separar a colheita de viagens, para entregar aos espe- 
cialistas os varios grupos, frequentemente com certa urgencia, subtraem-se 
facilmente as pequenas larvas fixas aos Hydrozoa, Medusas ou Anthozoa, 
a atengao dos respectivos trabalhadores. 

Apresentando agora a segunda larva duma especle do genero Pyc- 
nogonum, quero agradecer a Sra. Da. Eveline du Bois-Reymond Marcus, 
que encontrou o especime interessante, quando examinou Briozoarios colhidos 
em Itanhaem, na praia das conchas, 55 km. ao Sul de Santos, assim como 
agradecer ao Exmo. Prof. Dr. Ernesto Marcus a orientagao neste trabalho. 
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Quanto a terminologia dos elementos morfologlcos, que compoem o 
corpo dos Pantopcda, sigo a adotada por E. Marcus (1940, p. 8-M). 

O comprimen+o do animal, da ponta da tromba a do abdomen, e de 
570 M*; a largura maxima, entre os processes laterals do I.0 segmento do 
fronco, e de 320 (A No antimero dorsal da tromba ainda existe o orgaoi 
perfurador larval, a chamada "ponta de flecha" (I. c., p. 120, 124). Tal fato 
e tambem a presenga das tres extremidades larvais, visfvels na vista ventral 
(Fig. I, a-c), mostram que se trata duma larva relativamente jovem. Pelos 
caracteres enumerados e pelas duas primeiras pernas ambulatorias defini- 
tivas, i. e, o 1.0 e o 2.° par, revela-se a fase aqui em maos como homologa- 
a alcangada por Achelia sawayai depois da 3.a muda (1. c., p. 121 
est. 17 fig. 17C). Em Pycnogonum littorale o estadio correspon- 
dente seria o indicado por VI (Dogiel 1913, p. 655 fig. 77 no texto). Nessa. 
especie representa o estadio VI a ultima fase larval, em oposigao a Ache- 
lia sawayai, pois, orgaos larvais nao mais se encontram no estadio se- 
guinte, o VII.0, de Pycnogonum littorale (Dogiel 1913, fig. 78 no. 
texto), ainda carecente dum par das pernas definitivas. 

Fig. I. — Larva de Pycnogonum pamphorum, vista ven- 
tral, a-c, l.0-3.0 par das extremidades larvais; p. pro- 

podo da I .a perna definitiva. 
Fig. 2 — Tromba. 

Os animals adultos do genero Pycnogonum nao possuem quelf- 
foros, nem palpos. Nas I .aS extremidades larvais, cuja forma geral e a de queli- 
rofos, nota-se, no esfadio larval presente, involugao. O escapo e a palma. 
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nao sao separados por articulapao, e da tenaz restou somente uma ponta, 
dirlgida para baixo, o rudimento dum dos dedos. A fase corresponden+e 
de Pycnogonum llttorale (Dogiel 1931, fig. 77 no texto, p. 655; 
Heifer & Scholottke 1935, fig. I38E, p. 158) ainda possue tenazes mtidas. 
Os queliforos da larva atual de P. pamphorum sao distalmente guar- 
necidos por espinhos cuticulares largos e moles. O 2.° e o 3.° par das ex- 
tremidades larvais, que apresentam os tres articulos caractensticos desses 
apendices, terminam com unhas fortes, conhecidas tambem das mesmas ex- 
tremidades de Pycnogonum liftorale. Na face ventral da trom- 
ba encontram-se na larva de Pycnogonum pamphorum duas lisfras 
ligeiramente oblfquas, simetricas, convergentes em diregao medial (Fig. 2). 

As extremidades definitivas, a saber, as pernas ambulatorias do 1.0 e 
2.° par, ainda nao sao completas. Nesse ponto evidencia-se a larva corres- 
pondente de Achelia sawayai urn pouco mais adiantada, porque 
possue os articulos, pelo menos os do 1.° par das pernas ambulatorias, com- 
plefos. Em Pycnogonum pamphorum, correspondente a fase VI 
de Dogiel, falta no I.0 par das extremidades definitivas ainda o tarso, acon- 
fecendo o mesmo com P. liftorale. O propodo (Fig. I, p), cuja 
subdivisao ulterior da origem ao tarso (Marcus 1940, p. 121), mostra-se cor- 
respondentemente comprido. A diferenga pouco pronunciada dos articulos 
restantes, a saber, coxas 1-3, femur, I .d e 2.a tibias, parece-se com a relagao 
entre os articulos das pernas dos animais adultos (I. c., p. 115). Nao en- 
contra, porem, paralelo nos Pantopodos maduros a escultura larval nos I .os 

e 3.0S processes laterals. Nomeadamente nos ultimos sao numerosas salien- 
cias espinhosas cuticulares, que nos I .os processes laterals aparecem somente 
como vestigios no bordo caudal. A topografia e a configuragao das ditas 
asperezas favorecem a suposigao de se tratar nelas de esculturas biologica- 
mente significativas. Aumentando o atrito, poderiam, como tambem as 
Hstras ventrais da tromba, anteriormente descritas, favorecer a adesao do 
animal quasi sessil ao hospedeiro. 

Constituem outro caracter larval no especime presente as gibas exis- 
tentes nas pernas, em parte providas de cerdas. Nas I .as pernas ambula- 
torias ocorrem no femur e na I .a tibia, nas 2.as pernas, nos dois articulos, 
que^ seguem a 3.a coxa. Faltando nas 2.as pernas, alem do tarso, mais 
urn dos articulos definitivos, nao e possivel localizar, com certeza, as esculturas 
larvais. Pelo comprimento do 4.° articulo da 2.a perna definitiva, torna-se 
verosimil representar este o femur e a I .a tibia juntos, ainda nao separados 
por articulagao. Em Pycnogonum llttorale da fase VI (Dogiel, 
I. c.) o numero dos articulos das 2.as pernas concorda com o material pre- 
sente, nao havendo, porem, ai, comprimento especial do 4.° articulo. O ab- 
domen da larva presente ja contem o orificio anal. 
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Na vista dorsal (Fig. 3) salieniam-se como caracteres espociticos os pro- 
cesses laterals, mais largos que longos, separados por intervalos em forma 
de V. Faltam ainda os limites intersegmentais e o c'nagrem da cuticula, que 
se apresenta oomo lisa. Tanto.as gibas situadas nos processes laterals quanto 
as tres largas na linha mediana ja se acham presentes. A I .a giba mediana 
ocupa posigao mais aproximada ao tuberculo ocular que no estcdo defini- 

te 
O 
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u 

Fig. 3 
Larva de Pycnogonum pamphorum, vhta dorsal. 

tivo. Deve-se Isso ao estiramento geral do tronco, evidentemente realizado 
nas tases seguintes, quando a psquena tromba ponteaguda da larva e subs- 
tituida pela volumosa do animal adulto e os dois pares de extremidades, 
ainda ausentes, brotam. Os quatro olhos, entre si iguais e bem pigmenta- 
dos, dispostos no tuberculo ocular obtuso, correspondem aos das animais com- 
pletamente desenvolvidos. 

A escultura da linha mediana do dorso, a dos processos laterals e as 
dimensoes dos ultimos garantem morfologicamente a determinagao da larva 
como pertencente a Pycnogonum pamphorum. Alem disso, foi 
a larva presente encontrada junto a animais adultos. 

Summary 

A larva of Pycnogonum pamphorum Marcus (1940, p. 115) 
has been found on the coast of the State of S. Paulo (Itanhaen), It corres- 
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ponds to the stage VI of Pycnogonum littorale (Strom), described 
by Dogiel (1913, p. 655 text fig. 77), but the cheiophores are already more 
reduced. The proboscis has still its larval chitinous "arrow head". Anus and 
median dorsal tubercles are present, as well as such on the first and second 
lateral processes. On the third lateral processes there Is a number of spines 
arranged in Indistinct series. These spines and some vestigial ones on the 
caudal side of the first lateral processes do not exist In adult animals. The 
middle segments of the legs are covered "'ith spiny tubercles. 
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I — ln+rodu9ao 

Com frequencia e estabelecida estreita relaqao entre a anatomia 
dos Anffbios e o ambiente em que se manteem. Em prlmeira linha con- 
tam-se os orgaos respiratorios que nestes anlmais ja foram largamente pes- 
quisados. Embora tidos como anlmais "aereos" (Hesse 1924, p. 43) nao 
prescindem de urn determinado grao de humidade do ambiente para o curso 
normal da vlda. Entre esses animals incluem-se os G y m n o p h I o n a, de 
habitos endogeos e caraterisados, quanto ao sistema respiratorio, por uma 
sensivel redugao do pulmao esquerdo. Segundo centos autores (Noble 1925, 
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entre outros) este fato acha-se em relagao com os chamados orgaos acces- 
sorios da respiragao, a saber, boca, faringe, pele, etc. 

Dadas estas particularidades e prlnclpalmente por ainda nao se achar 
elucidada a questao da existencia de uma arterla cutanea no Siphonops 
arinulatus (S. an.) como recentemente Sawaya (1940, p. 242) indicou, 
julguei oportuno estudar nesta C o e c i I i i d a varies pontos referentes, de 
modo especial, a fisiologia do seu sistema respiratorio. 

Achando-se a minha disposigao a colegao de S. an. vivos do Prof. P. 
Sawaya, por sugestao do mesmo, foi-me possivel inlciar minhas observagoes 
estudando o comportamento das arterias pulmonares. A vista dos resultados 
oriundos, principalmente, do exame de animals vivos, fui levado a pesquisar 
a chamada respiragao esofagica peculiar de muitos Amphibia e, ate 
agora, a meu ver, nao anotada naquele animal. Para isso diligenclei em 
Investigar a vascularisagao do esofago, sendo conduzido, concomitantemente, 
ao estudo tambem da traquea sobre o mesmo ponto. Os resultados, como 
se vera adiante, foram promissores e quero crer que por si so justificariam 
a presente publicagao. Acresce, ainda porem, que ao fazer as minhas obser- 
vagoes sobre as aa. pulmonares, utilisando-me de metodo adequado, verifi- 
quei acentuada discrepancia entre a configuragao das crossas aorticas do 
S. an. e aquela figurada por Wiedersheim (1879, p. 80 e t. VIII, fig. 82). 
Assim pois, extend! meus estudos a anatomia do sistema vascular deste 
Gymnophiono tendo oportunidade de assinalar fatos novos, como oportu- 
namente sera relatado. 

Finalmente, aproveitando os animals vivos, deliberei comprovar a per- 
meabilidade da pele dos mesmos aos gases da respiragao, abordando, assim, 
em ultimo lugar, a questao da respiragao cutanea. 

No presente trabalho, darei primeiramente as minhas observagoes sobre 
0 comportamento das arterias pulmonares e seus i-amos e, a seguir, por ser 
assunto conexo com este, tratarei das crossas aorticas e de seus ramos, depois 
da respiragao esofagica e da traqueal e, finalmente, da respiragao cutanea. 
Estes capftulos serao precedidos de urn sobre os metodos de estudo. 

II — Metodos de estudo 

Foram utilisados 58 S. an., jovens e adultos, de ambos os sexos. Todos 
foram estudados ainda vivos, anestesiados pela uretana a 10 % na dose de 

1 cc. para os adultos e cc. 0,5, para os jovens. O peso destes variou de 
3-6 grs. e o daqueles de 20-30 grs. Feitas as observagdes, injetavam-se nos 
animals os vasos sangufneos, quasi sempre com massa corada, para ulteriores 
verificacoes. Somente com esta tecnica combinada, i. e, exame do animal 
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vivo e apos injepao endarterial ou endovenosa, e que foi possivel elucidar 
alguns dos pontos por mim focalisados, como por exemplo o percurso dos 
vasos finos que emanam dos arcos pulmonares, a irrigapao do trato digestive 
e da traquea, etc. 

As Injegoes endarterlals foram feitas sempre pe!o tru;ncus arte- 
r I o s u s multas vezes com iigadura previa, ora dos arcos aortlcos, ora dos 
pulmonares. O material utllisado nas Injegoes constou de gelatina-clnabrio, 
nitrato de celulose-acetona-cinabrlo e branco de prata-essencla de tereben- 
tina (para constraste radiograflco). Aflm de veriflcar a localisagao dos ca- 
pllares na mucosa do esofago e da traquea, vali-me tambem do metodo de 
coloragao post-vital (Ringer-carmlm, Ringer-nankin] segundo a tecnlca preco- 
nisada por Graupner (1934, p. 24). 

Em geral, as observagoes foram reallsadas na segulnte ordem: aneste- 
siados os animals, era a segulr praticada uma Inclsura ao longo da llnha 
mediana ventral, numa extensao compreendlda entre as I0.fl e I6.a pregas 
anulares a partir da cabega, abrangendo assim a regiao precordial (Sawaya 
1940, p. 228). Quando necessario, procure! certlflcar-me da poslgao do co- 
ragao pelo tato, percebendo o choque apexiano ao mvel da I3.a ou I4.a 

pregas anulares. Inclsada a pele e o tecldo muscular subjacente, divlsa-se o 
coragao atraves do perlcardio. Secclonado este ultimo, longltudlnalmente 
em toda a sua extensao,' o coragao e exposto, apos a secgao do frenulum 
ventricull. Com uma solugao de Ringer para Anffblos mantlve constante- 
mente humedecido o orgao e as regloes vlslnhas durante as observagoes sob 
a lupa Greenough, a qual e Indlspensavel vlsto todo o orgao nao ultrapassar 
de 10-15 mm de comprimento. Nos casos em que se desejou veriflcar o 
comportamento dos vasos sangufneos na regiao dos arcos viscerais e na 
intermaxilar, foi a Inclsura da pele prolongada ate a artlcuiagao Interma,ndl- 
bular inferior. 

Apos as injegoes de massas coradas, os animals foram conservados em 
alcool a 70 % ou formol a 4 %. Dos Injetados post-vitalmente, foram retlra- 
das porgoes da traquea e do esofago para a pesquisa dos capilares, com o 
auxillo dos cortes histologicos corados pelo van Gieson ou pela hematoxl- 
llna-eoslna. Em alguns casos, trechos dos mesmos orgaos foram submetidos 
a diafanlsagao pelo processo de Spaltholtz. 

O estudo do comportamento de determlnados vasos foi grandemente 
auxillado pelo metodo radiograflco. 

Sendo a pesquisa da resplragao cutanea em S. an. tambem urn dos 
objetos deste trabalho, procurel veriflcar neste animal a permeabllidade da pele 
aos gases, valendo-me, para isso, de urn aparelho baseado no prlnciplo utlli- 
sado por Klug (clt. por Bethge 1897, p. 700). Do referido aparelho darel des- 
crlgao no capftulo VI. 
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Ill — Arterias pulmonares e os seus ramos 

(Fig. I) 

No S. an. as arferias pulmonares apresentam uma diferenga bem mtida 
de calibre, sendo mais desenvolvida a do iado dire'tc. Alem disso, denfro do 
truncus arteriosus, a arteria pulmonar direlta tem a sua origem mui+o 
mais proxima ao conus arteriosus, enquanto que a esquerda e dele 
bem distante (Sawaya I. c., p. 240, fig. 5). Ambas as arterias abandcnam 
o truncus arteriosus em posigao dorso-lateral e imediatamente se encurvam 
para a regiao caudal. 

Arteria pulmonar direita (Apd). Ao abandonar o truncus, dirige-se la- 
teralmente e depois caudalmente formando assim uma crossa. Contorna o 
bordo do coragao do mesmo Iado, e, a medida que vai de encontro ao 
pulmao respefivo, aproxima-se da linha mediana do corpo, a qual atinge ao 
nivel do apice cardiaco. Logo depois diverge sensivelmente para o Iado di- 
reito, para se juxtapor a face dorso-lateral do pulmao desse Iado a partir de 
urn ponto situado na altura do tergo cranial, prolongando-se ate a ponta 
caudal do pulmao. Nesse trajeto juxta-pulmonar, emite varios ramos que 
penetram no referido orgao. O aspeto oferecido pelo vaso assemelha-se ao 
de um S com curvaturas, respetivamente, de concavidade medial e lateral. 

No seu percurso para o pulmao, o vaso cruza ventralmente a raiz aortica 
direlta e dorsalmente a veia jugular do mesmo Iado. Somente no trecho fi- 
nal e que se aproxima do esofago e da traquea os quais, nesta regiao 
do corpo, se acham bem deslocados do piano mediano. Como ja foi assi- 
nalado por WIedersheim (1879, p. 80), dispde-se a arteria pulmonar direlta 
nos 2/3 do seu percurso cranial entre o pericardio e a coluna vertebral. 

Pouco depois de ter abandonado o truncus, da sua crossa parte um 
vaso [Fig. I, (I)] que se dirige cranialmente, sob a parede ventral do esofago, 
atlngindo um comprimento equivalente em media aos dois tergos proximais 
dos arcos aorticos. Deste vaso saem ramusculos que penetram na parede do 
esofago. Mais caudalmente, do Iado medial um outro ramo (2) fornecido 
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pelo vaso dirige-se cranialmenie, cruzando a arteria pelo lado dorsal, mdo 
anas+omosar-ss com o ramo preceden+e. Logo a seguir, tambem do 
medial sai um outro ramo (3) de direijao media; e cauda , para as pare es 
do esofago. Antes de alcan<ja-las, rami- 
flca-se em uma serie de quatro ramus- 
cuios, os quais, depols de curto trajeto, 
penefram na parede do referldo orgao. 
Destes ramusculos, o mais caudal acha-se 
anastomosado com o 5. que provem di- 
retament© da a. pulmonar. Sempre do 
lado medial, em posigoes sucessivamente 
mais caudais, orlginam-se ainda desta a. 
cinco outros vasos, todos aproximando-se 
do longo eixo do corpo. O primeiro 
deles (4.) dicotomisa-se, envlando um ra- 
mo craneal que se perde na parede ven- 
trai esofagiana e outro caudal que atlnge 
a traquea, onde penetra peia face ventral. 
O segundo (5.), percorre a face ventral 
do esofago em dire^ao rostral e, como 
foi dito, anastomosa-se com o ramusculc 
mais caudal do vaso 3. Finaimente, tres 
uitimos partem da a. quando esta ja se 
dispoe ventralmente ao esofago. Per- 
dem-se na parede deste orgao ou, entao, 
continuam ramificando-se secundariamente 
ate a traquea, onde penetram. O nu- 
mero e a configura^ao de tais vasos va- 
riam bastante, sendo, porem, constantes 
quanto ao numero, ao trajeto e a ramifi- 
ca^ao, os dois primeiros (1., 2.) aquf as- 
sinalados. 

Arteria pulmonar esquerda (Aps.). 
Menos longa que a sua homonima do 
lado direito, a. pulmonar esquerda tam- 
bem se destaca do truncus formando 
uma crossa antes do tomar a diregao do 
pulmao. No seu trajeto para este 
cruza, primeiramente, a face ventral da 
traquea e logo a seguir adapta-se a su- 
perficie ventral do esofago, sob o qual se 
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Arterias pulmonares direl+a (Apdj e 
esquerda (Aps) e seus ramos do S. an. 
A = arcos aor+icos; E = esofago; d. 
B. = ductus Botalli; T = traquea; 

Indicagoes dos numeros, no texto, 
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mantem ate o seu termino. A veia jugular esquerda e por ela cruzada no seu 
percurso. Ao se encurvar caudalmente, o vaso dispoe-se paralelamente a tra- 
quea, da qual e muito proximo ficando assim no sulco formado pelos dois or- 
gaos, como ja foi apontado por Wiedersheim (I. c.). Nas imediagoes do pulmao 
esquerdo diverge lateralmente para se adatar a face latero-dorsal pulmonar, a 
qual e por ele percorrlda em toda a sua extersao longitudinal, desde o apice. 
A a. propriamente dita, nao penetra no orgao, mas a ele se juxtapde, como a 
do lado oposto, enviando uma serie de ramos que se Introduzem no parenquima 
pulmonar. Vista no conjunto, a a. pulmonar esquerda oferece tambem o 
aspecto de urn S, mas Invertido e de curvaturas muito fracas. 

Logo na crossa, muito proximo do ponto de emergencia do truncus da 
a. parte urn vaso (9.) que, em linha reta, paralela ao arco aortico esquerdo, se 
extende sob a face ventral da traquea e do esofago ate o tergo cranial da- 
quele arco. A seguir dicotomisa-se. O ramo direito (d. B.) e curto e vai 
anastomosar-se com o arco aortico esquerdo. Dada a singularidade des+e 
fato, procurel observer, no vivo, o sentido da corrente sangumea. O sangue 
vindo do arco aortico atraves do ducto d. B., conflue com o que corre no 
ramo 9. da a. pulmonar, seguindo a mixture para o segundo ramo 9a. da 
mesma a. Este segundo ramo (9 a.) tern diregao lateral e logo se triparte, 
penetrando os ramusculos resultantes nas paredes do esofago. Antes da tri- 
partigao referida, no entretanto, esse ramo lateral (9 a.) emite dois outros. 
Destes, o primeiro (10.) logo se encurva medialmente, cruza o ramo 9. e o arco 
aortico esquerdo, e vai irrigar a traquea; o segundo (II.) dirige-se caudal- 
mente encostado a parede ventral do esofago, Indo anastomosar-se com o 
sub-ramo cranial que na figure tern on. 13. 

A seguir, do lado externo da a. pulmonar parte, lateralmente, urn se- 
gundo vaso (12.) que, logo apos a origem, da o ramo cranial (13.) que se anas- 
tomose com o sub-ramo It., ha pouco referido. Antes desta anastomose, 
aquele ramo (13.) emite ramusculos para a parede do esofago. O vaso 12., 
em seguida dicotomisa-se dando urn ramusculo caudal (14.) que vai confluir 
com o ramo (18.), e urn cranial (15.) que penetra nas paredes do esofago: 
antes de faze-lo, porem, da um ramo retrogrado (16.) que cruza dorsalmente 
o vaso 12. e a propria a. pulmonar, encaminhando-se para vascularisar a 
traquea. 

Um terceiro vaso (17.) e ainda proveniente da face lateral da a. pulmo- 
nar de um ponto equidistante do apice pulmonar e do imcio da referida a. 
Depois de alguns milimetros de percurso aderente a face ventral do esofago, 
envia um ramo em sentido medial para a traquea e o ramo anastomotico (18.) 
para o vaso 14. ha oouco mencionado. 
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Finalmente, pouco antes de atingir o pulmao a a. envia ainda ramos me- 
nores, (19.-21.) seja pelo lado lateral, seja pelo medial, os quals vao pene- 
trar, o lateral na parede esofagiana e os mediais na traquea. 

Como se ve, da a. pulmonar esquerda tal como da direita destacam-se 
.numerosos ramos, os quais, porem, do mesmo modo sao variavels no numero 
•e no trajeto. Ainda como a do lado direito, e aqut no esquerdo constante 
o vaso que na figure tern o n. 9. 

Quando do exame de animals vivos, apos a incisao que punha a mostra 
os orgaos do Interior da regiao precordial, pude sempre, com auxilio da lupa, 
verificar que a corrente sangufnea, dentro dos vasos acima descritos vai das 
aa. pulmonares para o esofago e para a traquea. Deste ponto tomei cui- 
dado especial, porquanto, aquf no caso, a diregao da corrente sempre me 
pareceu de excepcional importancia, pois tinha em mira verificar se tanto o 
esofago como a fraquea recebem de fato sangue venoso. Realmente, isto 
se da em S. an. 

Alem disso, cumpre-me mencionar ainda que nao pude verificar conexao 
alguma das aa. pulmonares, ou de seus ramos com a pele. Isto quer dizer 
que nao me foi posslvel encontrar aquf no S. an. uma a. pulmo-cutanea tal 
como a que existe bem caratenstica nos Urodelos e nos Anuros. 

Finalmente, como achado excepcional vem a ser a existencia do d u c t u s 
Botalli no S. an., ate agora negada por varios AA. que se ocuparam 
da anatomia do sistema circulatorio dos Gymnophionos. 

E' verdade que nos Siphonops examinados encontrei a comunicagao 
do arco aortico com o ramo da a. pulmonar apenas do lado esquerdo, como 
se pode ver muito bem na figura (d. B.). Varios autores como Boas (1882, 
cits por P. & F. Sarasin 1887, p. 231), e Werner (1931, p. 187) entre outros 
timbraram em afirmar que em Siphonops falta o ductus Botalli; nas mi- 
nhas preparagoes, porem, e indubitavel a sua existencia, embora de urn so 
.lado, sendo ela confirmada pelo exame dos animals vivos. 

IV — Crossas aor+icas e seus ramos 
(Figs. 2, 3 e 4) 

O comportamento dos arcos aorticos desde a sua origem no truncus ate 
formarem as respectivas raizes, varia sensivelmente nos diversos generos das 
Coeciliidae. 

Relativamente a S. an., gragas ao metodo radiografico, foi-me possivel 
verificar, de pronfo, tanto em jovens como em adultos a transigao entre arcos 
e raizes aorticas. A imagem radiografica (Figs. 2 e 3) nao concorda com o 
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que sobrs este ponfo foi asslnalado por Wiedershelm (I. c., p. 80) na mesma 
especie. Realmente, este autor descreve e figura (!. c., t. VIII) os arcos 
aortlcos como formando uma ogiva cujos apices ficam entre o 111 e o IV arcos 
do esqueleto visceral, no momento em que se encurvam para constituir as 
raizes aorticas. Tal aspecto nunca me foi dado ver nos animals radiogra- 
fados nem nos dissecados para a respectiva comprovagao. Em todos os 
S. an. estudados, tanto o arco aortico como o esquerdo seguem paralela- 
mente o rumo cranial. Antes de atingirem a regiao das asas do IV arco 
visceral, afastam urn do outro contornando os bordos base's do arco referidc 
e, afinal, encurvam-se mediaimente resu"ando nas raizes aorticas. Estas dis- 
poem-se dorsalmente aos arcos aos quais sao paralelas e prosseguem em sen- 
tido contrario a eles, i. e, caudalmente, indo confundir-se ao nivei do apice 
do coragao para formarem a aorta caudal. 

Vista em coniunto, cada uma das crosses, lembra a forma de urn 8 cuja 
alga aboral e muito longa e largamente aberta, como se pode facilmente in- 
fer r da radioqrafia (Fig. 2). Da comparagao desta com a figura citada de 

Wiedershelm, resulta mtlda a diferenga de comportamento 
ticas do S. an. 
intar ainda que, apenas depois do exame 
radiografico, e que fui ievado a pesquisar 
atentamente a disposigao das crosses aor- 
ticas deste animal por meio de dissecgao 
cuidadosa dos exemplares injetados com mas- 
sa corada. Na literature nada mais encon- 
trei a respelto alem de uma nota de Acolal' 
(1939, p. Ill dizendo que os arcos aorticos 
de S. p a u I e n s i s , se comportam tal 
como os de S. an. segundo a descrigao de 
Wiedershelm. 

Do apice das crossas (Fig. 4), na altura das extremidades laterals do ill 
arco visceral, emergem dois vasos que se dirigem cranialmente. O medial 
sae das crossas quasi no mesmo ponto que o lateral-; logo depois se prolonga 
mediaimente, ramificando-se apos curto trajeto, para irrigar os muscuios dor- 
sals; a este vaso denorninarei de a. dorsalis (d). O ramo lateral constitue a a. 
carotis communis (c), tern diregao cranial, e logo depois do ponto de emergen- 
cia divide-se em dois ramos, a saber: a. carotis externa (e) e a. carotis in- 
terna (i). No seu curso cranial a a. c. communis sae do piano que contem 
os arcos aorticos, colocando se ventralmente a eles. A a. carotis interna cir- 
cunda o esofago e logo penetra na caixa craniana. 

das crossas aori 
Devo salie 

Figs. 2 e 3 
Radiografias das crossas aorticas de 
S. an. adulto e joven mos+rando a 

disposigao em 8. 
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A a. c. carotis externa vai para a regiao maxilar e, no imcio, fica mter- 
posta en+re o esqueleto visceral dorsalmente e o m. omo-humero-maxlllaris; 
logo depois se aloja dentro do m. intermaxillaris. Emite os seguintes ramosr 
i. a. thymica {I.), de dlregao prlmeiramente lateral e depois dorso-ventral, 
ramificando-se para vascularizar o thymus, a musculatura e a peie da regiao 
circunjacente; 2. a. hyolaryngea (2.), muito mais longa que a precedente, 

Frg. r. 
Crossas aorti- 
cas de S. an. 
e seus ramos. 
I — IV = ar- 
cos do .esque- 
leto visceral; 
c = arteria 
carotis c o m - 
m u n i s ; a = 
a. dorsaiis; e 

a. carotis 
externa; i = 
a. carotis in- 
terna: I = a. 
thymica: 2 = 
a. hyo-laryn- 
gea; 3,3a., 3b. 
= terceiro ra- 
mo e s-eus sub- 
ramos; 3 e 
3'a. ramos cor- 
respondentes 

do I a d o es- 
querdo; 4. e 5. 
= ramos para 
a porgao ros- 
tral do m. in- 
termaxillaris. 

r 

/ 

/ V 

corre em diregao medial e caudal, ventralmente aos ill e IV arcos do esque- 
leto visceral: ao nfvel da asa do IV arco emite, um ramo cranial (2a.) para o 
m. thoracico-hyoideus e, a seguir, muda de di'regao, contornando o bordo 
media! da asa referida, ramificando-se naquele m. e na laringe; 3. ainda na 
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regiao dos arcos viscerais, na altura da extremidade lateral do II, sae um ter- 
ceiro ramo (3) que corre crania! e medialmente, dispondo-se paralelamente 
sob o brapo do referido arco: depois de c'urto trajeto, bifurca-se dando um 
primeiro ramo (3a.) que logo se encurva cranialmente em direpao ao m. In- 
termaxillaris no qual penetra, e um outro (3b.) que medialmente vai anasto- 
mosar-se, na linha mediana, com o ramo correspondente do lado oposto (3'.). 
Antes de tal anastomose este ramo (3b.) emite dois outros de diregao caudal; 
4. outro vaso (4.) ainda parte da a. c. externa ja na regiao maxilar, o qual 
se destina a irrigagao da porpao rostral do m. intermaxlllaris; 5. finalmente 
a a. carotida externa termina ao nfvel da articulagao intermandibular Inferior, 
bifurcando-se em ramusculos (5.) que penetram no m. intermaxlllaris. 

Os vasos aquf descritos do lado direito encontram-se do mesmo modo do 
lado esquerdo, excegao feita do terceiro ramo da a. c. externa que, neste 
lado (3'), se comporta diferentemente, i. e, nao se bifurca. Ainda aquf, um 
pouco mais oralmente, ao nfvel do espapo que flea entre os I e II arcos vis- 
cerais, sae da a. carotida externa esquerda um outro vaso (3,a.) que se pro- 
longa medialmente, paralelo ao brapo do II arco visceral, e, proximo ao ponto 
da inserpao do I arco visceral no II, subdivide-se penetrando no m. Inter- 
maxlllaris. 

Desejo frizar que apenas pretendi aquf tratar dos vasos que proveem das ■ 
crossas aorticas e seus principals ramos. O esquema apresentado na Fig. 4 
corresponde a disposipao mais frequentemente observada. Nao esta excluida, 
porem, a existencia de outros vasos que partam secundariamente dos aquf 
descritos e nem mesmo a ocorrencia de novos originarios diretamente das ca- 
rotidas, dada, como se sabe, a extrema variabilidade de tais formapoes. Mes- 
mo em alguns SIphonops nao foi possivel estabelecer uma qualquer siste- 
matisapao neste setor do sistema vascular, ta! a diversidade dos seus ele- 
mentos componentes. 

Passando em revista os dados da literatura disponfvel sobre os 0 y m n o- 
phiona acerca dos ramos emitidos pelas crossas aorticas, lembro que em 
Ichthyophis glutinosus a configurapao destas formapdes e bem 
diferente da aquf descrita para S. an. De fato, naquela Coeciliida, das 
crossas parte uma a. carotis communis que envia, medialmente, ramos para os 
arcos branquiais e na altura do II destes arcos se biparte em a. carotis 
externa e a. carotis Interna (P. & F. Sarasin, I. c., p. 229), enquanto que em 
5. an., como foi visto, das crossas procedem dois ramos (Fig. 2, c e d). 

Em Hypogeophis rostratus o sistema circulatorio foi estudado 
prlncipalmente por Marcus (1935, pp. 93-95), o qual registrou apenas um 
arco aortico que se encurva caudalmente logo apos a safda do truncus. Di- 
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retamente deste ultimo, partem duas carotidas (direita e esquerda) que con- 
vergem, cranialmente, em urn sinus cephalicus. 

Finalmente, Acolat, em seu recentfssimo trabalho (1939, pp. 5-13) sobre 
as variagoes do sistema circulatorio dos Gymnophionos, assinala em S . Pa u- 
I e n s I s a safda de um vaso das crossas, que logo se dicotomisa, produzindo 
a a. carotis communis e um outro ramo a que denomina a (Fig. 8 de seu 
trabalho), nao fazendo, porem, qualquer referencia ao mesmo no texto, Quan- 
to a Chthonerpeton indistinctum fambem estudado e tigurado 
(Fig. 10) por esse A., do truncus parte um unico arco aortico que se encurva 
para former a aorta caudal. Da respective crossa saem duas carotidas co- 
muns que, por sua vez, se desdobram em externa e interna. Deste modo, 
tanto Chthonerpeton quanto S. paulensis se afastam bastante de 
S. an. Devo acrescentar ainda, com relagao ao trabalho de Acolat, que nem 
as descrigoes nem as figuras do mesmo, infelizmente, permitem precisar outros 
pormenores que seriam de Interesse para um estudo comparativo do sistema 
circulatorio dos Gymnophiona. 

Em resumo, entre as Coeciliidae pode-se dizer que S. an. possue 
uma posigao especial, porquanto as suas crossas aorticas apresentam uma 
configuragao que nao corresponde a nenhum outro Anffbio desta ordem, pelo 
menos, ate agora estudado. A presenga de dois vasos emanados de cada 
crossa e peculiar a S. an., e os ramos da a. carotida externa poderiam ser 
divididos em dois grupos, um posterior a que chamaria thymo-hyo-laryngeo 
contendo os ramos thymico (I) e hyo-laryngeo (2., 2a.) e outro, anterior, 
denominado intermaxilar, constituido pelos ramos 3., 3a., 3b., 4 e 5, que vas- 
cularisam a porgao rostral do m. intermaxillaris. 

V — Respira9ao esofagica e traqueal 
(Figs. 5-7) 

Quando pesquisei a anatomia das arterias pulmonares, tendo em mira, 
entre outras cousas, principalmente verificar a existencia em S. an. de arterias 
cutaneas que, como e sabido, nos Anuros e nos Urodelos sao provenientes das 
aa. pulmonares, tive a oportunidade de verificar que destas ultimas saem 
numerosos ramos que vascularisam o esofago e a traquea. Observel tambem 
que o sangue circula, atraves dos referidos vasos, das aa. pulmonares para os 
dois orgaos em questao, o que quer dizer que tanto o esofago como a tra- 
quea recebem abundantemente sangue venoso. 

E' conhecido o fato dos Anffbios respirarem por outras regioes do corpo, 
que nao os pulmoes. Winterstein (1921, pp. 189-223) enumera, alem da pul- 
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monar, 3 outras formas de respiraijao para os represontantes desta dasse de 
vertebrados, a saber, a branquial, a cutanea e a bucofaringea. Com relapao 
aos Gymnophlonos porem, muito escassos sao os dados ate agora encontra- 
dos sobre este ponto. Apenas Fuhrmann (1912, pp. 128-129) e P. & F. Sa- 
rasin (1887, pp. 66) atrlbuem respetivamenfe a Typhionectes e a 
Ichthyoph's uma capacidade de respirapao cutanea, baseados na ve- 
rificaigac de capilares sangufneos na pele. O primeiro desses autores (I. c.r 
p. 137, figs. I (6, I 17 e 118) tendo tambem verificado uma dilatapao na tra- 
quea de Typhionectes concluiu, a vista da analise de preparados ml- 
croscopicos, que a traquea funciona como orgao respiratorio accessorio-. 
Acolat (1939, pp. 12-15) aponta, de modo sumarissimo, a existencia de uma 
respirapao esofagiana em C'nthonerpeton indlstinctum pelo 
fato, de neste animal, receber o esofago um ramo da a. pulmonar. Parti- 
cularmente a S. an., apenas encontre! a nota de Wiedersheim (18 9, p. 80) 
que, ao descrever os ramos esofagianos emanados somente da a. puimonar 
esquerda. leva este fato a conta da atrofia do pulmao esquerdo caratenstica„ 
nao somenre deste, mas de muitos outros Gymnophionos. 

*»■ 

-* i '}- 

V * - o Jjr % . 

.y 

Fig. 5 
Secgao trans- 
versal do esc 
fago (E) e da 
traquea (1 j 
de S. an. a = 
algas capilare; 
c = capilares 
(van Gieson, 
M icrofoto 

Leitz). 

Fomando em considerapao estes dados da literatura, e as minhas pro- 
prias observapoes acerca da vascularisapao do esofago e da traquea pelos 
ramos das aa, pulmonares, resolvi verif car a distribuigao dos mesmos na mu- 
cosa daqueles orgaos, tal como fizeram entre muitos outros Bethege i 1897, 
pg. 694) em Urodelos, Fuhrmann (1. c.j em Gymnophiono, Noble (1925, pg. 
341) em Urodelos e Anuros. Para isso fiz uma serie de injegoes segundo a 
tecnica indicada ^no Capftulo 11. 
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Os pre parados do esofago reveiaram uma densa rede capilar subepltelia! 
como so pode nofar nas Figs. 5 e 6. De fato, na regiao subjacente a mu- 
ccsa do esofago, os capilares extendem-se acompanhando as sinuosidades do 
epltelio. Varias vezes, quando este ultimo faz uma saliencia na luz do orgao 
e ela acompanhada por uma alga capilar !aj que se acola a camada basilar 
epitelial. 

Alem destas algas, no seio do proprio epitelio distingue-se a luz 'dos ca- 
pilares sangumeos (c) com a sua tunica endoteliai ti'pica e provida de he- 
macias. Em S, an. esta distingao e facjlitada por serem as hemacias bem 
grandes e, naturalmente, nucleadas. 

Por outro lado, sao tambem marcantes no esofago sinuosidades da mu- 
cosa e do respetivo epltelio. Nas reintrancias respetivas, que se distinguem 
das fraturas epiteliais por serem revestidas de cuticula ciliada, os capilares 
sangufneos subjacentes (c) acham-se separados do canal do esofago apenas 

Fig. 6 
Sec^ao trans- 
versal do eso- 
fago de S. an. 
a = alga 
capilar; c = 
capilar; n -- 
granules d e 
nankin. (van 
€ieson. Micro- 

foto Lei+z). 

por uma ou duas camadas de celuias epiteliais. Este fato, sem duvida, pode 
tambem concorrer para a troca de gases entre o sangue venoso e o ar que 
por ventura circule no referido orgao. 

Ainda mais, com a tecnica das injegoes post-vitals com as solugoes de 
Ringer-nankin e Ringer carmin, atraves das aa. pulmonares, em muitos casos 
puds mtidamente, dist'r.guir os granules de tais substancias, seja na luz dos 
vasos, seja dentro ou no interstlcio das celuias epiteliais. Na Fig. 6, n sao 
tais granules bem visiveis. 

O fato da ocorrencia de capilares subepiteiiais e Intraepiteliais no eso- 
fago do S. an. pode ser tornado a conta, a meu ver, de indicio de uma 
-fungao respiratorla aux.'liar desse orgao. Somente deste modo, parece-me 
se pode explicar a excepcional distribuigao de sangue venoso nas paredes do 
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esSfago, a qual como ja foi dito, pude presenciar inumeras vezes nos animals 
vivos. Sem duvida, esta singularidade devera estar em correlagao com a 
redugao puimonar caratenstica de S. an. Nao me e possivel entrar na dis- 
cussao deste assunto, nao somente porque ela exigiria varias experiencias que 
ainda nao pude reaiizar, para uma possivel comprovagao, como porque tal 
quesfao ja foi larguissimamente discutida nos Anfibios por inumeros AA. cujos 
trabalhos me sao inaccessiveis Alias, a este proposito, Noble (1925, pp. 
360-384) comenfa amplamente, tanto em Anuros como em Urodelos, a respi- 
ragao accessoria correlacionada com o desenvolvimento dos pulmSes. 

Restaria, e verdade, demonstrar ainda que o ar circula no esofago do 
S. an. em outros momentos que nao os da deglutigao. Esta indagagao foi 
por mim, no momento, retardada para ulterior estudo da mecanica da res- 
piragao desta C o e c i I i i d a. Todavia, tomando por base os trabalhos de 
Bethge jl. c.) e a excelente resenha critica de Noble (!. c.) basta a presence 
de capilares sanguineos no epitelio do esofago para se presupor a existencie 
de uma respiragao esofagica. 

Na traquea de S. an. tambem sao perceptiveis capilares juxtapostos a. 
base das celulas epiteliais (Fig, 7, c.) Na figura ve-se muito bem uma dessas 

Fig. 7 

Ssctjao trans- 
versal da tra- 
quea de S. an. 
lndica<;oes co- 

mo em 6. 

forma^oes, de consideravel tamanho com a luz provida de muitas hemacias. 
Em um dos cortes obtidos apos a injegao de Ringer-nankin (Fig. 7, n) e nfti- 
damente visivel essa substancia dentro do epitelio. Na hteratura a mao anotei 
que somente Fuhrmann (1912. p. 118-137) aponta a traquea de um Gymno- 
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phiono (Typholonectes) como orgao respiratorio. O referido autor 
relaciona a resplragao traquea! doTyphlonectes com o seu "habitat" ca- 
ratensticamente aquatico. Devido a tal resplragao,. diz Fuhrmann (p. 129), o 
animal pode manter-se dentro dagua durante muito tempo. 

S. an. nao e aquatico, mas nao prescind© de terra humida para viver. O 
fato de possuir a traquea revestida por epitelio respiratorio contendo densa 
rede capilar sangumea subepitelial, e de ser, como o esofago, vascularisada 
pelos numerosos ramos das aa. pulmonares que veiculam unicamente sangue 
venoso, leva a admitir, sem d'uvida, a participagao de tal orgao nos feno- 
menos respiratorios. Podera, pois ser considerado como urn orgao respira- 
torio accessorio. 

Aqui em S. an. para compiemento deste estudo, deveria levar em conta 
a mecanica da respiragao, na qual a laringe e a traquea sao partes essenciais, 
tal como fez Marcus (1923, p. 328) em Hypogeophis. E' assunto que 
reserve para outra oportunidade. 

VI — Respira^ao cutanea 

Desde 1887, quando P. & F. Sarasin (pp. 66,67) descreveram na pele de 
Ichthyophis glutinosus capilares sangumeos intraepiteliais, tern sido 
admitida a existencia de uma respiragao cutanea em Gymnophionos se nao 
no adulto, pelo menos na larva. Bern mais tarde, em 1912, Fuhrmann Indi- 
cou em outro Apodo, Typhlonectes, nftida vascularisagao da epider- 
me. Este assunto foi aquf entre nos recentemente abordado por Sawaya 
(neste Boletim p. 221) com a demonstragao de uma Intense suplencia vascular 
da pele de S. an. 

Dadas a vascularisagao mencionada e a redugao do pulmao esquerdo, 
tipica neste e noutros Gymnophionos, julguei conveniente realisar uma serie 
de experiencias para verificar a permeabilidade da pele do S. an. aos gases 
da respiragao. Com esse proposito, valf-me de um aparelho semelhante ao 
de Klug, tipo Haldane, com ligeiras modificagoes de modo a permitir 
a passagem de ar isento de CO2 por um tubo em que o animal e 
encerrado, de tal modo que, apenas o corpo permanece no interior- 
O ar livre de CO2 por meio de lavadores contendo soda (NaOH), 
depois de passar pelo tubo que contem o Siphonops a recolhido em 
um outro com uma solugao de Ba(OFi)2. Um outro tubo tambem com: 
Ba(OH)2 e disposto antes do I.0 para Indicar se realmente o ar chega a este 
sem CO2. Apos 15 minutos, em media, de funcionamento, i. e, da passa- 
gem do ar desprovido de CO2 pelo tubo com o animal, e a sua chegada ao^ 
que contem a solugao do hidroxido de bario, verifica-se o turvamento deste 
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ultimo pela preclpitapao do carbonate de bario correspondents. Durante 
as experienclas foram tomadas todas as cautelas para que fosse completa- 
mente destituido de CO-2 o ar que circulou pelo tubo que encerrava o ani- 
mal. Afim de eliminar a hipotese de penetrapao do CO2 atraves da rolha 
que mantinha o animal preso, fiz como contraprova, uma experiencia em 
que o animal foi substituido por urn bastao de vidro. Posto o aparelho a 
funcionar, nao foi observado turvamento na solupao de hidroxido de Ba o 
que demonstrou impedir a rolha a passagem de CO^ do ar para o interior 
do tubo. Para Isto, porem, e necessario que a rolha comprima suavemente 
o Siphonops, o qual suporta penosamente esta compressao, agitando-se 
forte e continuamente dentro do tubo. 

Os resultados destas experiencias indicam que S. an. elimina COo pela 
pele, fato que pode ser atribuido a sua densa vascularisagao (Sawaya, neste 
Boletim, p. 221). Outras experiencias complementares, principalmente sob o 
ponto de vista quantitative, e natural, deverao ser efetuadas para verificar 
o grao de permeabilidade do tegumento do S. an. aos gases da atmosfera e 
assim atribuir-lhe urn determinado valor como orgao respiratorio. 

Longa tern sido a discussao sobre as correiapbes entre a respirapao pul- 
monar, a bucofaringea e a cutanea. Ao trabalho fundamental de Bethge e 
ao tratado de fisiologia comparativa de Winterstein, ja referidos, poderao 
recorrer os interessados. No primeiro encontram-se cnticas bem justifica- 
das feitas aos mais renomados pesquisadores da respirapao dos Anffbios tais 
como Marcacci, Camerano, etc. Marcacci (cit. por Bethge pp. 697-701) re- 
fere-se aos movimentos gulares carateristicos da Ra como indicadores da 
renovapao do ar na cavidade bucal, cuja mucosa constitue urn orgao respi- 
ratorio. Em S. an. tais movimentos sao muito expressivos, impressionando 
pela sua constancia e ntmo. E' possivel que aqui tambem concorram eles 
para a renovapao do ar na cavidade bucal. Deixarei, no entanto, para outra 
oportunidade a verificapao de tal fato. 

Cumpre notar ainda que as correlapdes ha pouco mencionadas foram 
novamente trazidas a discussao por Noble em 1925, o qual, relativamente 
aos Gymnophionos tomou por base as pesquisas de Fuhrmann em T y p h I o- 
n e c t e s, dizendo (p. 137) que neste ainmal, como em Cryptobran- 
chus eem Euproctus asper, ha uma enorme penetrapao de capi- 
lares na epiderme. Se tal Gymnophiono, como os referidos Urodelos, pode 
viver longamente sem pulmoes, e urn fato ainda desconhecido. 

Nao me e possivel e nem mesmo desejo participar da discussao 
que se tern estabelecido em torno do problema da respirapao dos outros 
Anfibios. Lembro apenas que Noble (I. c., p. 380) mais uma vez, afirma que 
tanto nas Ras como em varies Urodelos, de uma grande redupao ou perda 
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■funcional dos pulmoes resultou um aumento da respira§ao cutanea. Esfes 
ultimos conseguem uma grande eficiencia de tal resplragao seja pela pene- 
•fragao de capilares na epiderme seja pelo adelgagamento des+a acima da su- 
.perffcie dos capilares. Nos Anuros, somente o primeiro desses dois me- 
todos e adotado. Fomando por base esta firmativa do notavel herpetologo 
.americano, os Siphonops se comportariam como os Anuros, visto como 
os capilares sangumeos nao penetram no epitelio da pele (Sawaya, neste Bo- 
.letim p. 223). A redugao do pulmao esquerdo seria compensada pela res- 
piragao esofagica traqueal e cutanea. Deixo de parte completamente a 
discussao da preponderancia de uma qualquer dessas respirapoes sobre as 
demais, tal como fizeram Marcacci, Camerano e Klug (citados de Bethge 
pp. 692-701), por me faltarem no momento dados experimentais seguros 
para afirmar ou negar a existencia de uma predominancia de qualquer delas 
em S. an. 

VII — Comen+arlos 

Entre os Gymnophionos, o S. an. distingue-se, como foi visto, pela par- 
ticularidade de uma densa vascularisagao do esofago e da traquea por parte 
de vasos oriundos das arterias pulmonares. Ate agora pelo menos, nesta 
ordem de Anffbios, somente Wiedersheim e Acolat referem-se a uma tal vas- 
-cularisagao, sendo que, dos dois, apenas o ultimo atribue ao esofago (em 
■Chthonerpeton indistinctum) uma funpao respiratoria. Boas 
-(1881, p. 77) em S. an. observou saindo das crossas das arterias pulmonares 
um ramo que se dirigia cranialmente, o qual Ihe parecia ter certa semelhanga 

■com a a. pulmo-cutanea da Ra. Sawaya (1940, p. 242), ao tratar da ocor- 
rencia de a. cutanea em S. an. diz que o mesmo constitue uma questao 
aberta e que somente pesquisas pormenorisadas poderao dirimi-la satisfato- 
riamente. 

Comparando o que me foi dado observar a este respeito com o que 
■escreve Boas, quero crer que o vaso descrito por este A. corresponda ao 
primeiro ramo que emana das aa. pulmonares tanto direita como esquerda 
(Fig. 1,1 e 9). Nao consegui, com a tecnica empregada, verificar a existen- 
•cia de conexdes desses e dos demais ramos das aa. pulmonares do S. an. com 
a pele. O que posso afirmar, a visfa dos meus preparados, e que fodos os 
ramos de tais vasos apenas penetram ou no esofago ou na traquea. Assim, 
parece-me que, pelo menos ate agora, nao se possa dizer que o S. an. seja 
provide de uma a. cutanea, oriunda de tronco pulmo-cutaneo correspondente 
aquela largamente conhecida tanto nos Anuros como nos Urod-elos. 

A pele de S. an. e fartamente vascularisada como a de Ichthyophis 
•e de T y p h I o n e c t e s, de acordo com o que demonstrou Sawaya (neste 
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Boletim p. 223), mas os capllares proveem das arterias vertebrales em sua 
grande maioria e nao de uma a. cufanea. 

Tendo estabelecido que o sangue venoso contido nas aa. pulmonares de 
S. an. corre tambem para o esofago e para a traquea, por melo dos vasos 
emitidos por aquelas aa., nao dispuz de elemenfos suficientes para de+erminar 
o destino deste sangue apos a oxigenagao ao mve! do epitelio daqueles 
orgaos. Sera urn ponto ainda a sen esclarecldo. 

Ate agora, todcs os AA. consultados sao Concordes em afirmar a falta 
em S. an. do canal de Botal. Em alguns dos S. an. estudados, ha mtida 
comunicagao de urn dos arcos aorticos (o esquerdo) com um dos ramos 
(Fig. 2,9a) da a. pulmonar esquerda. Assim, o S. an. nao constitue excegao 
aos Gymnophionos que sao dotados daquele canal. 

Quanto as crossas aorticas de S. an., apenas desejo salientar a sua con- 
figuragao especial, diferente nao so da que foi figurada por Wiedersheim no 
mesmo animal, como das demais Coeciliidae ate agora estudadas. 
De cada crossa partem dois vasos, dos quais um, a a. dorsalis, parece-me ate 
agora nao descrito nestes Anfibios Apodos. 

Sobre a presenga de capllares no epitelio da traquea e do esofago, as 
Figs. 5, 6, e 7 sao bem demonstrativas. A mucosa destes orgaos e provida 
de densa rede capilar sangufnea, com algas capllares que penetram no epi- 
telio. Quanto a questao de se considerar os vasos sangufneos histologica- 
mente ou apenas topograficamente intraepiteliais, deixei-a completamente 
de parte, visto ultrapassar os limites deste trabalho. Aqm apenas pretend! 
verificar as conexoes dos capilares com o epitelio de revestimento do esofago 
e da traquea do S. an., ate agora, a meu ver, nao assinalada. As minhas 
preparagdes vieram confirmar a suposigao de que o sangue venoso, prove- 
niente das aa. pulmonares, pode receber oxigenio atraves do epitelio da- 
queles orgaos. Alias, a questao da penetragao de capilares sangufneos no' 
seio de epitelios, ja foi, entre nos, amplamente tratada por Sawaya & Sousa 
(1931, pp. 15-23), os quais dao as necessarias indicagoes bibliografias sobre 
o assunto. 

Finalmente, quanto a respiragao cutanea, por enquanto as minhas ex- 
periencias foram conduzidas no sentido de verificar apenas a eliminagao de 
CO;, peto tegumento de S. am. Em Hypogeophis, devo lembrair, 
Marcus (I. c., p. 99) nega terminantemente uma tal respiragao. Este ponto 
porem, em S. an., quero crer acha-se bem esclarecldo. A vista do animal 
expulsar o gas carbonico atraves da cutis densissimamente vascularisada, 
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creio se possa inferir que a pele do animal pode ser tomada como um orgao 
respiratorio accessorio. 

VIII — ConclusSes 

!. Siphonops annulatus possue duas arterias pulmonares, das 
quais pariem numerosos vasos que levam sangue venoso para a traquea e 
para o esofago. 

2. Estes ramos das arterias pulmonares terminam nos referidos orgaos. 
Nao foi verificada conexao de quaisquer destes vasos com a pele. Isto 
quer dizer que nao correspondem a arteria pulmo-cutanea carateristica dos 
Urodelos e dos Anuros. 

3. Em S. an. as crosses aorticas aparecem com a forma de um 8 com 
a alga caudal muito longa e largamente aberta. Esta configuragao e cara-- 
tenstica tanto dos jovens como dos adultos, nao tendo sido encontrada ate 
agora em Gymnophionos. Alem da a. carotis communis, do apice de cada 
crossa aortica parte, contiguamente aquela, um outro vaso, aqui denominado 
arteria dorsalis. 

4. S. an. como outras Coeciliidae, e provido de um ductus 
B o t a I I i. Este fato desde 1882, tern sido negado sistematicamente, sendo 
agora demonstrado neste animal. 

5. O epitelio de revestimento do esofago e dotado de capilares san- 
gumeos que penetram no seu interior. Alem desses capilares, densa rede 
vascular se encontra juxtaposta a camada basilar. Tambem na traquea existe 
esta ultima modalidade de vascularisagao. 

6. A vista da irrigagao capilar sangumea das mucosas traqueal e 
esofagica, podem-se admitir em S. an. a respiragao esofagica e a traqueal. 

7. Em S. an. sao carateristicos os batimentos da regiao gular, tal como 
se observa em muitos Urodelos e Anuros. Sao constantes e ntmicos e bem 
poderao servir, como nestes Anffbios, para operar a renovagao do ar na 
cavidade bucal e a sua penetragao no esofago. 

8. A pele de S. an. e permeavel ao CO2 da respiragao. For seu in- 
termedio este gas e expelido pelo animal. Este orgao, portanto, podera 
ser considerado como de fungao respiratoria accessoria. 

IX — Summary 

Some observations and experiments were done on the circulatory and 
respiratory systems of Siphonops annulatus. 
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Firstly I procured to see the arteria pulmo cutanea indicated in this 
animal by Boas (1881, p. 77). Prof. Sawaya, who suggested these studies to 
me, has recently pointed (1940, p. 240) at this subject, in studying the aa. 
pulmonales of S. an. He described the main differences between the aa. 
pulmonales, right and left, and their origin in the truncus arteriosus. Both 
arteries carry out the venous blood from the heart to the lungs. The re- 
duction of the left pulmonary artery may be correlated with the left rudi- 
mentar lung of S. an. I have observed 58 living s. an., young and adult. 
Their heart and large blood vessels from the circulatory system were shown 
through incision of the skin and ventral muscles In the precordial region. 
All Siphonops were anesthesiated by 10% urethan and examined under the 
Greenough microscope. After observation of the circulation and heart 
beatings, the animals received some endarterial and endovenous injections 
into the truncus arteriosus of colored substances (gelatine-cinabrium or cellu- 
lose nitrate-aceton-cinabrium). Some specimens received also post-vital Injec- 
tions (Ringer-carmin, Ringer-nanking). Sometimes before the injections the 
arcus aortic! were tied. 

In S. an. the aa. pulmonales possess many branches (Fig. I) which lead 
the venous blood into the walls of the oesophagus and the trachea. The 
number and courses of these branches show many variations, but the first 
ones, I. and 2., of the right pulmonary artery, and the 9 of the left one are 
constant. Observations of the living specimens confirmed that all branches 
carry only venous blood from the pulmonary arteries to the oesophagus and 
the trachea. 

It was also demonstrated that a real ductus Botalli is present on the left 
side in S. an. Indeed, from the arch of the left pulmonary artery (Fig. I, 9) 
a blood vessel runs to the rostral side, parallel to the aortic arch; on the 
level of the craneal third of this arch, the blood vessel Is connected by a 
small vessel with the aortic arch (d. B.). In living Siphonops I saw the blood 
stream passing into this vessel from the aortic arch. Then the two blood 
streams are mixed and run together through another blood vessel (Fig. I, 9a) 
to the lateral side. Since Boas (1882, cit. by P. & F. Sarasin 1887, p. 231) 
it was asserted that a ductus Botalli Is absent in S. an. In my preparations 
it Is clearly present on the left side, in young as well as In grown Sipho- 
nops. Probably, it occurs also on the right side, but until now It was im- 
possible to me to verify it. 

To control the direction and the penetration into the oesophagus and the 
trachea of the branches of the pulmonary arteries, I tried to make some 
radiographic plates by Injecting into the truncus arteriosus lead carbonate 
PbfCO.-jjo. The photos show an unusual disposition of the aortic arches 
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quite different from that figured by Wiedersheim (1879, t. VIII, fig. 82). 
The specimens examined under X-rays were controlled by dissections of the 
aortic arches. In all exemplars these arches appear like in the radiographies, 
that is (Fig. 2, 3 and 4), the aorta turns on Itself like an 8, whose caudal end 
Is great and largely opened. The branches departed from both aortic arches 
are also studied and drawn in Fig. 4. 

Microscopic slides stained by van Gieson or hematoxilin-eosin indicate 
(Figs. 5, 6 and 7) that the blood stream is carried up between the epithelial 
cells. On the other hand, it is clear that the vascular net is closely joined 
to the basilar epithelial sheat of the oesophagus and the trachea. Together 
with Bethge's paper (1897, pp. 694-706) on some Urodeles, Noble's publi- 
cation (1925) and many other author's opinion these facts may be invoked 
to admit in S. an. an oesophagic and trachea! respiration. 

Finally, considering the last results of Sawaya's researches (this Bulletin, 
p. 221) on cutaneous circulation, I tried to delermine If the integument of 
Siphonops is permeable to the respiration gases. In the slightly modified 
Klug's apparatus the S. an. was set with its head outside. By means 
of the Ba(OH)2 solution It could be demonstrated that a current of air free 
of CO2, after its passage through the tube including the S. an. was able to 
precipitate the 63(003)2 from the Ba(OH)2. Consequently, It can be admit- 
ted that in S. an., as in other Amphibians, there Is a typical additional 
cutaneous respiration. 

Conclusions 

i S. an. possesses two pulmonary arteries from which many branches 
carry out the venous blood into the oesophagus and the trachea. 

2. The branches of both aa. pulmonales cannot be compared to the 
a. cutanea of the Urodela and the Anura. 

3. The aortic arches have the appearence of an 8, with its caudal 
end largely opened. From both aortic arches depart two blood vessels, 
that Is, the a. carotis communis and the here called arteria dorsalis (Fig. 4, 
c and d). 

4. In S. an., like in other Coeciliidae, a ductus Botalli (Fig, I, 
d. B.) Is clearly present on the left side. 

5. Microscopic slides demonstrate that the epithelial sheat of the 
oesophagus and the trachea is supplied by a compaci vascular net. This 
fact indicates that In S. an. occurs an oesophagic and a tracheal respiration. 
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6. Beatings of the gullet of the S. an. are characteristic, constant and 
rythmic. They might help the tracheal and oesophagic respiration. 

7. The integument of S. an. is permeable to the COo; it could be 
considered as an accessory organ of respiration. 
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Sobre a Briozoofauna duma Santola/ Mitfirax 

hispidus (Her bst) 

FOR 

Lie. Maria Stella Castro Guimaraes e Carlos Nobre Rosa 

(Est. XXI) 

De Sao Vicente, proximo a Santos, recebemos uma santola de sexo mas- 
culine, de porte elevado. Despertou o nosso interesse, nao somente por ser 
de ocorrencia Infrequente no literal de Santos, mas, tambem, por se achar 
incrustada por numerosas especies dos Bryozoa Cheilostomata. 

Com o auxilio da monografia dos Oxyrhyncha americanos (Rathbun 1925), 
conseguimos facilmente classificar o caranguejo como MIthrax hispidus 
(Herbst) (I. c., p. 406-409 t. 145-146, 147 f. 3), "Coral Crab" na denomi- 
nagao popular norte-americana. Pertence a famflia Majidae, a primeira e 
maior das tres que constituem a super-fatrulia Oxyrhyncha ou "Spider Crabs", 
i. e, Caranguejos aranha ou Caranguejos araneifonnes. As Majidae sao es- 
pecialmente notaveis pelo habito de se decorarem e se mascararem com subs- 
tancias extranhas que colocam sobre o dorso e sobre os apendices (I. c., p. 
5-6, ai tambem literature a respeito do disfarce dos Oxyrhyncha em geral). 
A fixagao das algas, esponjas, hidropolipos, asefdias, etc. torna-se, em 
muitas especies, particularmente facil, devido aos pelos quitmicos, ganchea- 
dos. Quando os caranguejos, na sua vida ambulante, entram numa nova bio- 
cenose, mudam tambem o seu disfarce (Brehm 1918, p. 694). Evidentemente 
diminue a visibilidade do caranguejo coberto por epifitas e epizoos. Alem 
disso, parece provavel que o volume e a consistencia dos arbustos, em parte 
gelatinosos (asefdias, esponjas), que crescem sobre tais Majidae, dificultam 
as raias, inimigas conhecidas dos Oxyrhyncha, o quebramento do caranguejo 
com os dentes, cuja amplitude de movimento e restrita. Por outro lado, acre- 
ditam certos autores, hdicador no "Brehm" (I. c.), que, as vezes, o cresci- 
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mento da epifauna e flora Imobiliza o crustaceo e pode, pelo impedlmenk> 
das fungdes respiratorla e alimenticla, causar a morte dele. 

Nada temos que acrescentar a descrigao morfologlca de M 11 h r a jr 
hispid us, dada por Mary Ra+hbun. Difere apenas ligeiramente a cor 
do macho presente, por ser arroxeado, com os quelipodos e as patas abdo- 
minals mais claros. 

Sao as seguinfes as medidas do exemplar aqui em maos (n. 434): 

Comprimento da carapaga   133 mm. 
Largura da carapaga, espinhos exclusive    117 mm. 
Comprlmen+o do propodo do queltpodo   75 mm. 
Largura do propodo do queltpodo   44 mm. 

O exemplar presente enquadra-se perfeitament-e nas referencias de Rath- 
bun (1. c.p p. 408), quando ela trata das variagdes. O nosso especimen. 
apresenta, como os outros de procedencia brasileira, mencionados pela Dra.. 
Rathbun, a primeira espinha branquial bem desenvolvida e bi-dividida, sendo' 
a espinha anterior ligeiramente menor que a posterior. 

A distribuigao horizontal de Mithrax hispidus foi Indiccda na 
monografia citada como atlantica-ocidental, da bafa do Delaware e das Ber- 
mudas ate o literal do Estado de Sao Paulo. O limlte setentrional da especie 
precisa de rapido comentario. A autora tinha das Bermudas material em: 
maos, e, como "o limlte setentrional da fauna atlantica da America tropical 
indue as Bermudas" (Ekman 1935, p. 73), a ocorrencia de Mithrax his- 
pidus no literal das ditas Ilhas nada tern de estranho. No continente, po- 
rem, constitue o cabo Hatteras (Lat. 35° N.) tal limlte, "sendo, naturalmente,. 
tal demarcagao somente aproximativa e nao vale para todos os grupos da: 
fauna marinha" (id. ibid.). Nas aguas mais profundas, entre 100 e 200 metros, 
podem elementos da fauna das (ndias Ocidentais penetrar mais para o Norte. 
Seguiriam, neste caso, a corrente do Golfo, que abandona a costa no cabo 
Hatteras. Nas aguas rasas da baia do Delaware, portanto no literal de Lat. 
39° N., a ocorrencia de Mithrax hispidus seria urn tanto surpreen- 
dente. Na verdade, depreende-se, da lista dos sinonimos, organisada pela 
Dra. Rathbun, basear-se a baia do Delaware como lugar de procedencia de 
Mithrax hispidus numa classificagao antiga (1818) e taxonomica- 
mente dubia. O limite meridional foi, pela indicagao aqui publicada, Sao 
Vicente, nos arredores de Santos, levado a 100 km. mais para o Sul. O 
unico achado ate agora publicado do litoral paulista refere-se a material 
de Sao Sebastiao, classificado pelo grande H. v. Ihering (1897, p. 156). Mo- 
reira (1901, p. 62) e Luederwaldt (1929, p. 53) repetem a indicagao de v. 
Ihering. 
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No nosso exemplar falta a 4.a pata ambulatoria; a 3.a esquerda apresenta 
somente: a coxa, a basis e o ischium; a 5.a dlreita, alem dos articulos enume- 
rados, ainda o merus. 

Os Bripzoos, cuja determinapao se realizou com o auxflio da Exma. Sra.. 
D. Eveline du Bois-Reymond Marcus, acham-se assim distribuidos no caran- 
guejo: 

l.a pata direita: 
Dactylus ; Elecfra bellula (Hcks.) 
Propodus: Siniopelfa costazii (Aud.) 

Acanthodesla savartii (Aud.) = J (indicagao na figura) 
Isehium : Conopeum commensale Kirkp. & Metz. 
1.a pata esquerda: 
Propodus: Sinopelta costazii (Aud.) ca,. de 200 zoeclos 
Carpus : Conopeum commensale Kirkp. & Metz., ca. de 350 = E 

Hippoporella gorgonensis Hast., ca. de 200 
2." pata direita: . 
Propodus; Siniopelfa costazii (Aud.), ca. de 250 
Carpus : Hippoporella gorgonensis Hast., ca. de 94 
Merus : Acanthodesia savartii (Aud.) = J 
Ischium 
Basis : 
Coxa ; 
2.a pata esquerda; 
Dactylus : Crassimarginatella leucocypha Marc., ca. de 136 
Propodus: Perigastrella contracta (Wat.), ca. de 100 
Carpus: Electra bellula (Hcks.), ca. de 30 

Conopeum commensale Kirkp. & Metz., ca. de 250 
Siniopelta costazii (Aud.), ca. de 42 

Basis; Electra bellula (Hcks.), ca. de 35 
3.a pata direita: 
Propodus; Conopeum commensale Kirkp. & Metz. 

Siniopelta costazii (Aud.), ca. de 30 = A 
Carpus : Smittina-spec. 
Ischium : "I 
Basis ; j- Conopeum commensale Kirkp. & Metz. 
Coxa : | 
4.a pata esquerda: 
Propodus: Siniopelta costazii (Aud.), ca. de 124 
Carpus: Electra bellula (Hcks.), ca. de 112 

Hippothoa hyalina (L), ca. de 102 
Rhynchozoon verruculatum Smitt, ca. de 90 

Merus : Conopeum commensale Kirkp. & Metz., ca. de 56 
Electra bellula (Hcks.), ca. de 21 

Conopeum commensale Kirkp. & Metz. 
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5.a pata direita: 
Merus : Schizoporella hors+i (Osb.) 

Electra bellula (Hcks.) 
Rhynchozoon verruculatum Smitt, ca. de 210 

5.a pata esquerda: 
Propodus: Siniopelta costazli (Aud.) 
Merus : ] 
Ischlum • I Conopeum commensale Kirkp. & Metz. = E 

A briozoofauna de Mithrax hispidus mostra-se, assim composta 
por 10 especies dos Bryozoa Cheilostomata, perfencendo 4 aos Anasca e 
b aos Ascophora. Todas sao especies conhecldas e, geralmente, comuns no 
Jltoral de Santos e foram descritas nos Boletins 1-3 do Departamento de Zo- 
ologia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Unlversidade de S. 
Paulo. 

Apesar de parecer a carapaga oferecer um piano maior e mais proprio 
para a colonizagao que as extremidades, somente estas se acham habltadas. 
Tubos de Polychaeta sesseis, da famflia das Serpulidae, encontram-se tanto 
nas patas quanto no dorso. Explicagao experimental dum problema tao com- 
plexo da ecologia marinha esta fora do nosso alcance e, porisso, recorremos 
a interpretagao teorica, por enquanto, na ecologia, ainda Indlspensavel. A 
manelra de multos Brachyura se enterrarem, quando perseguidos, possivel- 
mente e tambem a das santolas. Quando o caranguejo se empurra com 
esforgo vivo para tras penetrando na arela, esta poderia atuar como poli- 
dora na carapaga, ao passo que as extremidades, em parte, ficam fora, em 
parte, introduzem-se furando sucessivamente a arela. Como os tubos das Ser- 
pulidae sao incomparavelmente mais solidos que as rendas delicadas dos 
Briozoos, resistem, por certo, melhor a qualquer agao mecanica polidora. 

Outro ponto a ser tornado em consideragao na tentativa de entender 
a ocorrencia dos Bryozoa somente nas patas, nao na carapaga, seria repre- 
sentado pela sedimentagao. Na carapaga tal sedimentagao das partfculas 
suspenses nagua seria, sem duvida, mais Intensa que nas extremidades, agi- 
tadas na locomogao e alimentagao do caranguejo. Uma pelicula de vasa, 
ainda penetravel pelos vermes robustos, ja poderia impedir a evaginagao dos 
tentaculos delicados dos Bryozoa e, assim, causar a morte da colonia. 

Essas linhas, baseadas apenas nas nogoes gerais sobre os animais em 
questao, constituem somente assuntos que deveriam ser estudados por nos ou 
outros no objeto vivente. Pelo Inventario da Briozoofauna de Porcellana 
platycheles (Pennant), the "hairy porcelain crab", i. e, o "caranguejo 
piloso porcelanico" publicado, ha poucos anos, por O'Donoghue (1935), sa- 
bemos que nao e regular a falta de colonias de Briozoarios na carapaga dum 
crustaceo habitado por elas. As quatro especies registradas no dito deca- 
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podo, pertencente a secpao Anomura, fairJia Galatheidae, incrustam, todas, 
nao somente as patas, mas, farmbem, o cephalothorax e a face dorsal do 
abdomen. Duas das esperies verificadas no material escossez, a saber, 
Hippothoa hyalina e Siniopelta costazii, encontramos 
iambem, no nosso exemplar de Mifhrax hispidus. 

A convivencia dos Briozoos com os Crustaceos, nomeadamente com os 
Jvlalacostraca, ja se conhece desde muifo tempo. A primeira compila§ao das 
numerosas indica9oes a respelto de "parasites et commensaux des Crustaces" 
fol dada por Richard (1899) que menciona tambem os Bryozoa, veriflcados ate 
entao sobre Crustaceos (p. 575-576). Entre os hospedeiros flguram tambem 
especies das Majldae. Para os Briozoos o termo de comensals somente serla 
adequado num sentido mals largo que o comum, porque nao vivem dos 
.restos das refelgoss do crustaceo, mas, preclsam de plantas e animals vivos 
para a sua alimentagao. Nao se pode negar a posslbilldade de serem atrai- 
dos por estes restos como tambem pelas fezes do crustaceo os organismos 
que servem para a alimentagao dos Bryozoa. Vantagem mtlda para os ul- 
timos reside no fato de que as larvas dos Bryozoa se aproveitam do substrate 

:s6lido, oferecldo pelo crustaceo, para a sua flxagao. E' sabida a acumula- 
gao dos componentes da fauna marinha sessil nos escassos substrates flrmes, 
disponivels em fundos arenosos ou lodosos, p. e., nos cabos submarines. Do 
ponto de vista brlozoologico foram discutldas as associagoes entre Briozoos 
e Crustaceos por Marcus (1926, p. 73-74). Dessa compllagao, como tam- 
bem das Indlcagoes de HIncks (1880, p. 541-549), Levlnsen (1894, p. 84). 
Osburn (1912, p. 256), Harmer (1915, p. 90-95), Annandale (1916, p. 24), 
etc. depreende-se o seguinte: Deixando de ledo os Bryozoa ate agora so- 
mente uma vez encontrados, como, p. e., Platypolyzoon Investi- 
gatoris Annandale (1912, p. 124) verlficado no telson duma Squilla ("ta- 
marutaca" do Diclonario de R. v. Ihering 1940, p. 760), notamos somente 
as poucas especies da famflla Trltlcellldae (Ctenostomata, Stolonifera), entre 
as quais e os Crustaceos "deve exlstlr uma correlagao flsiologlca multo intl- 
ma" (P. Sawaya 1938, p. 237). Em contraste flagrante com as Cyamidae 
cujas relagoes com as balelas foram resumldas nas palavras cltadas, as Trltl- 
cellldae, animals pedunculados, tenues e quasi como predestlnados para a vida 
nagua parada ou, todavia, muito pouco agitada, nao objetivam na sua 
estrutura tals relagoes amplamente documentadas pelos achados. Com Balss 
(1927, p. 970), Ignoram todos os autores, carcinologos ou briozoologos, a 
significagao dessa assoclagao. 

Nao podendo contrlbulr com fatos novos para a solugao da pretendida 
slmbiose entre as Paguridae e os Bryozoa (llteratura: Balss 1924, p. 784-785; 
Marcus 1926, I. c.) queremos apenas mencionar essa questao ainda nao re- 
solvlda, sem a dlscutir. 
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No caso presen+e existe vantagem para os Briozoos no substrate e, 
eventualmente, nos organismos Iscados pelos restos da alimentagao e defe- 
cagao da santola. As colonias crescem em varios casos tao perto das artl- 
culagoes que, se nao fossem tao finas, poderiam impedir a plena excursao 
dos articulos adjacentes. Como o mostra o numero relativamente pequeno 
de zoecios, mesmo em especies como Conopeum commensale e 
Electra bellula, que podem formar colonias muito grandes na baia 
de Santos, o substrate nao e completamente favoravel para os Bryozoa. Con- 
seguem, porem, formar oecios, como podemos notar, p. e., em H i p p o t h o a. 
h y a I i n a , de modo que a manutenqao da especie se acha assegurada.. 
Tanto a fricqao mutua das patas quanto os movimentos de locomoqao, ali- 
mentaqao e defesa, ou o lapso curto do tempo decorrido desde a ultima 
muda do caranguejo podem ser motivo da pequenez das colonias. Do H o - 
m a r u s e sabido que come a sua carapaga depois da muda, economi- 
zando assim, o cal depositado nela (Balss 1927, p. 926). Quanto mais den- 
samente incrustada a carapaqa velha po'r colonias de Briozoos, tanto mais ra- 
pida seria a calcificaqao da nova cuticula, cuja moleza inicial constitue para; 
todos os Crustaceos urn penodo critico da sua vida. Para disfargar o macho- 
de Mithrax hispidus, aqui em maos, sao as colonias dos Bryozoa im- 
proprias, tanto pela sua pequenez, quanio pela sua disposigao, e a quanti- 
dade do cal aproveitavel tambem e pequena em comparagao com as valvas. 
de Lamellibranchia que tais crustaceos engolem frequentemente. 

Embora saibamos nao constituir o livrinho de Kraepelin (1905) sobre as 
relagdes mutuas dos animals e tambem as existentes entre a fauna e a flora 
a ultima palavra nessa materia complexa, queremos usa-lo para a classifica- 
gao definitiva da associagao descrita, pcrque o autor, briozoologo de fama 
mundial, necessariamente deve ser bem compreendido por nos. Quando os 
interesses de especies diferentes harmonizam de tal modo, que resulta certa 
interdependencia util para os dois parceiros da associagao, fala Kraepelin 
em mutualismo (p. 98). A uniao nao e tao duradoura, nem tao regular, 
quao na simbiose que, no nossc caso, por certo, nao existe. Mesmo para 
considerar a associagao entre Mithrax eos Briozoos como mutualismo 
parece-nos a vantagem desfrutada pelo caranguejo pequena demais. Que- 
remos crer que se trata apenas duma "synoikia" (sinequia, na ortografia 
oficial). Como "synoikia" entende Kraepelin (I. c., p. 76) relagoes duraveis, 
nas quais urn parceiro — no nosso caso os Briozoos — encontra certa van- 
tagem, ao passo que o outro forgada ou indiferentemente (assim no M I 
thrax hispidus) oferece tais vantagens, sem que sejam melhoradas nem 
peioradas as condigdes da sua propria vida. Dos varios tipes dos animals 
sinolcos, pertencem os Briozoos nas patas da santola presente aos epoicos, 
muito frequentes nagua, especialmente no mar. "Em numerosos casos e 
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a necessidade dum ponto fixo de adesao, combinada com proteijao contra 
o enterramento na areia _ ("Uebersandung"), que obrlga multos animais de 
pequeno porle a escolhsrem como domicflio colonias ou indlviduos mais vo- 
lumosos" (Kraepelln 1905, p. 78). Essa seria para nos, para a associagao 
atual, a unica analise quo possa ser dada diante dum objeto que entrou nas 
nossas maos ja preparado. 

Summary 

A big male ofMithrax hispidus (Herbst), the Coral Crab (Rath- 
bun 1925, p. 406) inhabited by 10 species of incrusting Cheilostomatous 
Bryozoa was found in the bay of Santos (S. Vicente). The Bryozoa were all 
fixed on the legs of the crab. This can not be considered as active mas- 
kery on behalf of the crab. The bryozoan larvae have in search for an ade- 
quate substratum fixed on the cuticle. Possibly colonies that had grown on 
fhe cephalothorax were worn off, when the crab burrowed in the sand, or were 
hindered by sedimentation. The small colonies found on the legs are simply 
synoecious. The advantage they perphaps might offer to their host is seen 
in the small amount of lime of their skeletons that Is taken up by the crab, 
when it eats its carapace after moulting. 
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Fig. I 

Macho de Mithrax hispidus (Herbsf) com colbnias da Brlozoos. 
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