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iNTRODUgAo 

A grande variagao dos habitos dos anofelinos obriga os malariolo- 
gistas e entomologistas a estudar a fundo a sua biologia e procurar 
sempre caracteres morfologicos com que possam relacionar estas va- 
riagoes e assim poder predizer o seu comportamento no que toca a trans- 
missao da malaria. Dai o conceito de que a profilaxia da malaria e 
sempre um problema local. 

fiste fenomeno e particularmente evidente no Brasil, pais que abran- 
ge latitudes e climas tao diversos. Porisso, para se poder fazer um estu- 
do de conjunto dos anofelinos do grupo Nyssorhynchus, que, no dizer de 
Davis esta ainda em processo de diferencia^ao, expressa pela sua grande 
variabilidade, sao necessarias pesquisas comparativas minuciosas, em 
todos os estadios das diferentes especies, nas principals bacias hidro- 
graficas, e mais ainda, em cada bacia, nas diversas regioes em que esta 
se individualiza, sob o ponto de vista faunistico, para verificar ate 
onde se deve apreciar esta variabilidade. 

Acresce ainda que, alem da grande variabilidade dos nossos Nysso- 
rhyyichus, as diferentes especies sao distinguiveis por caracteres nao 
muito evidentes, e sujeitos tambem a varia^oes, que sao muitas vezes 
de dificil interpreta?ao. Outras especies so sao distinguiveis entre si, 

(*) Trabalho do Departamento de parasitologria da Faculdade de Medicina da 
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pela morfologia dos ovos e da terminalia do macho, como refere Ro- 
ZGBOOM (1938), para os triannuLatus {—bachrnanni auts) e albimanus 
do Panama e como vemos entre os strodei e oswaldoi noroestensis (— 
tarsi7naculatus auts.) de Sao Paulo. 

Alem disto, das especies deste grupo, 7 foram descritas de 1926 a 
esta data, isto e, nestes ultimos 13 anos, a saber: A.darlingi, strodei, 
pessoai, lanei no Brasil e anomalophilus, ininii e sancti-elii no norte da 
Regiao Neotropica. Antes disto, especies como albitarsis, darlingi e pes- 
soai eram confundidas numa so; varia§6es de albitarsis eram tidas como 
argytarsis e o albimanus era frequentemente mencionado no Brasil Me- 
ridional. 

Vemos, pois, que o conhecimento de grande parte das especies dos 
Nyssorhynchus e muito recente, o que invalida notaveis observagoes 
sobre sua biologia. Root em 1926 e Costa Lima, em 1928, em excelen- 
tes e imprescindiveis monografias, puseram em ordem o grupo. Desta 
epoca para ca, muito tem evoluido os nossos conhecimentos sobre a bio- 
logia e o valor sistematico dos diferentes caracteres dos anofelinos. Na 
Europa surgem os trabalhos de Hackett e MISSIROLI, que puderam dis- 
tlnguir seis ragas de A. maculipennis com biologia propria, de modo po- 
sitive, unicamente pela morfologia dos ovos. Tais trabalhos langaram 
luz em observagoes contraditorias da biologia dos anofelinos de diversas 
regioes do globo, explicando o chamado anofelismo sem malaria. 

A historia destas descobertas e expressiva. Julgamos util recordar 
os seus episodios principais, porque justificam plenamente que se fagam 
estudos semelhantes no Brasil. Tais descobertas, em que tomaram parte 
pesquisadores de diversas nacionalidades, sao contadas de modo brilhan- 
te por Hackett em seu livro "Malaria in Europe". 0 seu iniciador foi 
Roubaud, que tentou explicar o zoofilismo e autropofilismo, ja entre- 
visto por Bonservizzi em 1903, pela sua teoria do indice maxilar, que 
teve contradita no encontro de anfelinos paucidentados zoofilos e multi- 
dentados antropofilos. Missiroli e Hackett em 1930 consideraram que 
o fato de haver dois fenomenos distintos, a existencia de A. maculipen- 
nis zoofilos e antropofilos, implicava na possibilidade de se poder medir 
a intensidade dos mesmos. Por meio do aperfeicoamento da tecnica da 
reagao de precipitina de Uhlenhut para o diagnostic© das manchas de 
sangue, conseguiram verificar a percentagem de mosquitos com sangue 
humano e com sangue dos animais domesticos. Assim puderam compa- 
rar as preferencias alimentares dos anofelinos de Valdechiana, zona de 
anofelismo sem malaria, com as dos anofelinos do Fiumiccino, zona de 
alta endemicidade. Para 5.000 A. maculipennis capturados nos estabulos 
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de Valdechiana, encontraram 14 nos quartos de dormir, o que da uma 
proporgao de 0,3 e dentre estes 0,0 % com sangue humano. No Fiu- 
miccino, para 321 A. maculipennia nos estabulos, correspondiam 113 
nos quartos, isto e, 26 dentre os quais 84 ft com sangue humano. Era 
claro que havia duas ragas biologicas, indistinguiveis pela sua raorfologia. 
Onde predominasse a ra^a antropofila, haveria malaria. 

Eata concep^ao suscitou criticas, pois naquela epoca muitos autores 
nao compreendiam como haveria ra^as diversas sem diferengas morfo- 
logicas. For isto, Martini, Missiroli e Hackett em 1931 voltaram suas 
vistas para a estrutura dos ovos, que havia sido estudada por Falleroni 
na Italia em 1924. fiste autor verificara, sem ele proprio ligar maior 
importancia as suas verificagoes, que os A. niaculipennis punham ovos 
com desenhos diferentes na sua superficie superior. Assim, distinguiu 
varios tipos de ovos. Martini, Missiroli e Hackett puderam verificar 
todas as formas de ovos descritos por Falleroni, mas fato curioso, en- 
quanto nas regioes malarigenas eram encontradas todas estas formas, 
nas zonas nao malarigenas sempre havia t'alta de duas delas, as de elutiis 
e labranchiae. Verificaram mais, que no Norte da Europa s6 ocorriam 3 
formas de ovos. Cada tipo de ovo era encontrado de preferencia numa 
regiao, havendo lugares em que se encontravam s6 ovos de um deter- 
minado tipo isoladamente. 

For outro lado, na Holanda Van Thiel ja havia notado que os ma- 
culipennis que se criavam em agua salobra eram menores e mais escuros, 
caracteres, todavia, de grande variatjao individual. Swellengrebei. em 
1926 mostrou que estes mosquitos de asa curta nao hibernavam como os 
outros, mas se abrigavam nos estabulos e habitagoes e se alimentavam 
periodicamente com sangue humano, sem entretanto amadurecer seus 
ovarios. Era a dissocia^ao gonotrofica. Alem disto, apresentavam a pro- 
priedade de se acasalar em laboratorio, em pequenas gaiolas, prescindin- 
do, assim, do voo nupcial. Por estes motivos Van Thiel creou a raga 
atroparvus, parecendo-lhe mais uma ra^a biologica do que uma varieda- 
de, uma vez que nao havia caracteres morfologicos nitidos para distin- 
gui-la. fistes atroparvus apresentavam ovos, com desenhos diferentes doe 
das outras ragas estudadas por Martini, Missiroli e Hackett. 

Estava provado, desta maneira, que o macuUpennis nao era uma 
esp^cie homogenea, mas um complexo de. pelo menos, 6 variodades, dife- 
rindo mais biologicamente do que na sua morfologia. Havia, e certo, al- 
gumas diferen^as estruturais, mas de grande variacao. 

Assim as tres variedades macuUpennis macuUpennis, melanoon e 
messeae eram zodfilas e as outras tres, atroparvus, labranchiae e elnfus 
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(esta ultima erigida em especie diferente) eram atropdfilas e respon- 
saveis pela distribuigao da malaria na Europa. Cada uma apresentava os 
seus criadouros preferenciais. 

De Buck, Schoute e Swellengrebel em 1934 mostraram que 
destas ra^as s6 os atroparvus se acasalavam em laboratdrios, eram es- 
tenogamos. Mas, fato curioso, os machos de atroparvus eram capazes de 
fecundar femeas de outras variedades, sendo que os hlbridos assim pro- 
duzidos nunca eram totalmente normals. 

Assim o cruzamento de atroparvus macho com messeae femea, dava 
ovos estereis ou larvas inviaveis; com elutus dava larvas, mas atingindo 
estadios mais avangados; com a forma tipica, dava adultos estereis; 
com melonoon dava todos os machos e metade das femeas estereis e com 
labranchiae todas as femeas eram normals, mas parte dos machos apre- 
sentavam atrofia dos testiculos. 

Ja nao se tratava de variedade, que nao e cousa bem definida, mas 
sim especie diferente, desde que os hibridos nao perpetuariam a especie, 
na maioria dos casos. E nesta serie de cruzamentos vemos que labran- 
chiae e a forma mais prdxima de atroparvus. 

Entre n6s o fendmeno e apenas suspeitado. "A priori" nao se pode 
dizer que o fenomeno seja igual, pois se trata de anofelinos de subge- 
nero diferente, em regiao tambem diferente. Todavia nao se pode negar 
que ha especies de Nyssorhynchus que apresentam complexes de varieda- 
des, com diferengas morfologicas maiores do que as do maculipennis, que 
necessitam de dados biometricos para evidencia-las. 

E precise pois, estudar bem as diferengas locais que apresentam os 
nossos anofelinos e relaciona-las com a sua biologia. Sao escassos taes es- 
tudos entre n6s, e muitos deles sao inaproveitaveis, devido a varias das 
nossas especies so terem sido descritas recentemente. 

E precise que tais estudos sejam comparatives. 0 presente trabalho 
tern em mira facilitar esta comparagao. Reune ele os resultados de uma 
serie de trabalhos que ultimamente vem sendo feitos no Estado de Sao 
Paulo sob este criterio. Damos referencias comparativas do que se tern 
feito em outras zonas e tambem fora do pais, mas sempre com este fito 
de discriminar o mais possivel o que e peculiar a cada uma das especies 
que ocorrem em S. Paulo, para poder servir de comparagao com outros 
lugares do Brasil. 

Sao Paulo se presta a este fim, porque tern limites natnrais nlti- 
dos. A muralha da Serra do Mar, correndo na dire^ao Nordeste-Sudoes- 
te, delimita do lado do oceano a baixada do literal, comparavel, ate ceno 
ponto, k Baixada Fluminense, e que no Sul se inflete mais para o Ocste, 
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delimitando a extensa baixada do rio Ribeira. Galgando a Serra do Mar 
temos o vale do Paraiba e as varzeas do Tiete ate as proximidades de 
Parnaiba, que sao zonas de anofelismo sem malaria. Sao tarabem os uni- 
ces terrenos terciarios do Estado. £ necessario fixar os limites desta 
area, pois recentemente Vargas (1939) chama a atengao para a possibi- 
lidade de um surto de malaria nas proximidades da Repreza do Rio 
Grande, nas visinhangas da cidade de Sao Paulo, que ele considera ma- 
larigenas. 

Para o Interior se estende o Planalto enquadrado pelos rios Grande, 
Parana e Paranapanema e atravessado pelas bacias do Pardo e Mogi 
Guassu, do Turvo, do Tiete e do Peixe, com os seus tributaries, pre- 
cise que se estude comparativamente cada uma destas bacias, e que se 
compare tambem a fauna da parte alta com a da baixa de cada uma delas 
onde, como no Paraiba, as condigoes sao diversas no que diz respeito aos 
habitos das mesmas especies, como sucede com A. cdbitarsis. 

£ preciso que se comparem estes anofelinos nao so morfologicamen- 
te, como biologicamente. Sao poucos os trabalhos neste sentido, em Sao 
Paulo. Sobre especies naturalmente infetadas pelos plasmddios ha dois 
trabalhos — 0 de Gomes de Faria em abril de 1926 e o de R. Corr£a 
em 1939. Gomes de Faria (in C. Pinto, 1930), encontrou 0,44% de 
albitarsi# com oocistos no estdmago, em Lussanvira e Iha Seca, no Baixo 
Tiete. Gai vao, Lane & CORRfiA (1937) verificaram que o olbitarsis na- 
quela zona e muito pouco domiciliar, pelo que fizeram a hipdtese do 
olbitarsis de Gomes de Faria ser na realidade darlingi, que e altamente 
domestic©, e que em abril de 1926 ainda nao estava descrito. 

R. CORREA (1939) encontrou o A. strodei naturalmente infetado 
com occistos maduros no estomago, na proporgao de 1,2 %. Verificou 
raais, que a incidencia domiciliar era de 95 (/o. Meste estudo R. Correa 
pode diagnosticar as femeas dissecadas, com toda a precisao, peia mor- 
lologia dos ovos, que e inconfundivel com a dos de A. oswaldoi. Veraos 
pois que estes estudos devem ser comparatives, pois o strodei em outras 
regioes nao e domestico. 

Fazendo estudos assim regionais em outras zonas bem definidas do 
pais, teremos para o futuro uma base para um trabalho monografico, 
com a descri^ao completa de cada especie, suas variedades, lugares onde 
ocorrem isoladamente e onde occorrem em populagao mista com outras 
variedades, seus habitos, preferencias alimentares, criadouros, varia$ao 
estacional e outros dados de interesse em malariologia. 
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Os malariologistas que precisam conhecer a biologia dos nossos Nys- 
sorhynchus nao podem, entretanto, com facilidade, ter toda esta bibno- 
grafia a mao. Por outro lado, so podera dar resultado seguro o estudo 
das dlferentes especies em regioes diversas, quando for comparado e 
feito pelos mesmos metodos. 

Por isto nos propusemos a reunir, em descri§6es as mais detalha- 
das quanto possivel, sintetizadas em chaves, o que de mais importante 
foi publicado no Estado de S. Paulo, e, para que a comparagao possa ser 
objetiva, colocamos no texto, ao lado dos itens das chaves, esquemas com 
os caracteres principals a que eles se referem, e, em pranchas separadas, 
as respectivas microfotografias. Destarte pode-se ter um termo de com- 
paragao para se construir uma carta da distribuigao geografica dos Nys- 
sorhynchus de S. Paulo e regioes vizinhas. 

VARIAgAO DOS CARACTERES 

Ha caracteres que sao fixos numa especie de Nyssorhynchus e va- 
riaveis noutros. 

Asas: 

Root (1926) dividiu as manchas claras da Costa em Basal, Media- 
na, Subcostal e Apical, que de acordo com sua fragmentagao receberam 
as designagoes de Bl, B2, B3, Ml, M2, M3, Sc. e Ap. como se pode ver 
na figura da asa de argyritarsis (Pr. 1, fig. 29). Remetemos o leitor ao 
trabalho de Root onde sao estudadas de maneira geral as variagdes de 
todas as manchas das asas e demais caracteres dos Nyssorhynchus. Aqui 
registramos a fixidez e variacao dos diferentes caracteres que temos 
visto nos Nyssorhynchus de S. Paulo e regioes vizinhas. 

A mancha B2 em A. darlingi e sempre muito menor do que a man- 
cha negra pre-umeral e nao abrange a veia transversa umeral. Nos A- 
triannulatvs triannulatus de Salobra ela se apresenta muito pequena na 
maioria dos casos, podendo ser ate vestigial, mas pode apresentar algu- 
ma variagao, chegando a ser igual a mancha negra pre-umeral e em 
raros casos menor. Nos triannulatus davisi de Itapira esta mancha va- 
ria um pouco mais, havendo maior numero de casos em que ella e 
grande. Finalmente, nos exemplos de Juquia o seu tamanho pode chegar 
ate duas vezes o da mancha negra pre-umeral. 
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Em strodei, ostvaldoi e nos albitarsis tipicos a mancha B2 sempre e 
grande. Nos argyritarsis comumente ela e grande, podendo, nao raro ser 
sub-igual a mancha negra pre-umeral. Nos albitarsis atipicos, princi- 
palmente nas formas afins a brasiliensis, podemos observar o mesmo. 

A veia R 4+5 apresenta as duas manchas negras sub-terminais, ca- 
racteristicas do grupo, de uma.maneira constante, com exce^ao dos A. 
triannidatus triannulatus de Salobra, Mato-Grosso e A. triannulatus da- 
visi de lapira, em que as referidas manchas podem apresentar toda a 
sorte de varia^ao, desde a sua confluencia ate a sua fragmenta^ao em 
tres manchas ou uma pequena e outra grande e outras variagoes. 

AbdOmen : 

Os tufos pdstero-laterais dos tergitos abdominais sao caracterfsticos 
do grupo; apresentam-se mais ou menos evidentes em todas as esp^cies. 
Todavia, em algumas delas, tais tufos sao pouco evidentes e nao aparecem 

•"no 2.° tergito, mas do 3.° ou 4.° em diante, como em argyritarsU, albitar- 
sis e laner. Em todas as especies da serie tarsirnaculatus eles sao muito 
salientes e desde o 2.° ao 7.° tergito. Esta disposicao na serie argyritarsis 
e observada sd em darlingi e em pessoai. 

PatAS: 

Os tarsos anteriorcs apresentam marcacao muito variavel. Os tarsos 
mddios, com raras exce^oes, nao sao anelados em argyritarsis, apresen- 
tam andis evidentes em albitarsis, (que podem faltar nas suas formas 
tfpicas), em darlingi e em lanei. 

Os tarsos posteriores apresentam grande varia(jSo no comprimento 
da mancha negra do 2.° segmento, o que foi objeto de interessante es- 
tudo de Davis. Cada especie, entretanto, varia entre limites fixos, e den- 
tro de cada especie, as suas variedades apresentam limites fixos de varia- 
(?ao, como a var. brasiliensis em relacao a albitarsis e k var. noroesten- 
sis em relacao a oswaldoi. 

Palpos: 

Nos palpos notamos uma certa variacao no locante a coloragao do 
3.° segmento, que pode ser mais ou menos escuro em strodei e mais 
ciaro em oswaldoi, havendo, entretanto. variacao nos dois sentidos nestas 
especies. Em albitarsis, argyritarsis, pessoai ela e mais constantemente 
negra. contrastando com o branco do 4.° segmento. 
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Larvas: 

Notamos variagao nas cerdas clipeais e nos tufos protoracicos sub- 
medianos. 

Galvao & Lane (1936) denominaram Relagao Clipeal, ao valor que 
se obtem dividindo a distancia que vai de uma cerda clipeal externa k 
interna, pela distancia que separa as duas internas- Quanto mais afasta- 
das as clipeais internas, menor sera este valor. 

Em oswaldoi, albitarsis, triannvlatus este valor oscila entre 1,0 o 
1,8; em darlingi, lanei entre 1,8 e 1,6; em rondoni, strodei, argyritarsis e 
pessoai este valor e grande, de 2,5 a 3,5 e 4,0. 

As clipeais anteriores geralmente apresentam ramificagoes muito 
curtas e nao perceptiveis com aumento medio. Em oswaldoi estas rami- 
ficagoes podem ser acentuadas, sendo dicotomicas e mais pronunciadas 
em oswaldoi' oswaldoi. Em lanei s6 as externas apresentam dicotomias 
grosseiras e retas, as internas sao sem nenhuma ramificagao. 

0 v o s 

Para estudar a variagao dos ovos, devemos ter em mira o desenho 
do seu exocorion e as dimensoes relativas das varias estruturas o nu- 
mero de gomos dos flutuadores. 

Estas dimensoes dizem respeito ao comprimento total a-h (vide Pr. 
I, fig, 30), maior largura c-d, comprimento dos flutuadores e-f, compri- 
mento dos rebordos terminals. Tern importancia tambem, o ponto de in- 
sergao destes rebordos terminais, que pode ser feito todo na face supe- 
rior do ovo, como em oswaldoi ou strodei ou atingir, no seu ponto mais 
distal, a extremidade dos polos e mesmo ultrapassa-la um pouco, como 
em A. triannulatus triannvlatus e alhimanus ou envolver o polo cefalico 
em forma de colarinho como em darlingi. 

Pensamos que se podera tirar grande recurso da mensuragao de um 
grande numero de ovos, relacionando-os aos varios caracteres que apre- 
sentam os adultos. A analise estatistica de tais dados podera revelar a 
existencia de ragas, ate aqui apenas suspeitadas pela biologia contradi- 
toria dos adultos. 

MfiTODOS USADOS 

Para se fazer um estudo dos seus diferentes estadios. devemos cap- 
turar os anofelinos vivos, para o que usamos qualquer tubo aberto nas 
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duas extremidades, sendo uma delas obturada por um tela de fil6. A. me- 
dida que os mosquitos vao sendo capturados. sao transferidos para uma 
pequena gaiola, de estrutura de arame e armada em fil6. como as usadas 
pelos malariologistas italianos. Na sua falta, qualquer tudo de lampeao, 
tao fdcil do se obter no interior, obturado por fil6, numa extremidade, e 
na outra por uma manga tambem de fil6. dard os mesmos resultados. O 
tubo capturador 6 introduzido pela extremidade livre na manga de fil6 
da gaiola ou do tubo de lampe5o e o operador obriga o mosquito a sair 
do tubo capturador soprando docemente. 

N3o usamos capturadores de aspirac3o, por se estragarem muito as 
f^meas engorgitadas de sangue. 

Para se transportarem os anofelinos durante 3-4 dias, basta envol- 
ver a gaiola ou tubo de lampeao em uma toalha humida. A humidade 
n§o deve ser excessiva, para nao condensar o vapor dagua nas paredes 
do tubo e nao provocar a oviposiQao em viagem. 

Para se obter oviposi^ao coloca-se cada femea em um tubo de 3 x 9 
cts., em cujo fundo se dispoe um pouco de algodao molhado, recoberto 
por pape! de filtro. A quantidade de agua nao deve ser excessiva, afim 
de evitar que o mosquito, ao pousar, fique aderente ao papel de filtro. A 
extremidade livre do tubo e fechada por filo. As femeas capturadas en- 
gorgitadas podem ser transportadas nestes tubos. No fim de 48 boras a 
uma temperatura conveniente, de 22-250C., nao tendo havido oviposi<jao, 
deve-se alimentar novamente o mosquito. O repasto pode ser feito a 
qualquer bora, na pele do ventre de uma cobaia, ou, quando nao se tratar 
de mosquitos capturados em zona paludica, com sangue bumano. Para 
fnduzi-los a picar, deve-se orientar a extremidade do tubo com filo, na 
direQao da luz. Atrafdos pelos raios luminosos, os mosquitos pousam na 
tela de filo. Aproveitando, entao, a sua posi^ao ai, coloca-se a boca do 
tubo em contacto com a pele do hospedeiro e o mosquito introduz com 
facilidade a tromba atraves da tela de filo. Muitas vezes sao necessaries 
dois ou tres repastos para que baja oviposi^ao, outras, so com o sangue 
sugado no momento da captura ja ha a expulsao dos ovos. 

A oviposigao pode ser feita de uma vez ou mais vezes, havendo, entao 
necessidade de alimentar o mosquito nos intervalos das posturas. Quando 
sao poucos ovos, em geral ficam espalhados no papel de filtro, mas 
quando o sen numero 6 grande, eles se dispoem em monte. Como o 
papel de filtro fica seco, e necessario molha-lo diariamente por meio de 
uma pipeta, tomando-se o cuidado de nao molbar a parede do tubo, evi- 
tando, assim, que o mosquito nela fique aderido. 
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Quando se quiser estudar a femea que efetuou a oviposigao, em re- 
lagao a morfologia dos seus ovos e posteriores estadios, deve-se matar o 
mosquito logo apos a postura, evitando assim com o continuo debater, a 
queda de escamas que alteram muito a sua marca<jao. 

Para tranportar os ovos, basta retirar o papel de filtro, enrola-lo 
com cuidado em outro papel de filtro levemente humido e acondiciona-lo 
em um pequeno tubo fechado a rolha. Destarte a humidade sera sufi- 
ciente para impedir o seu dessencamento e pouca para produzir a sua 
ecdise. Assim acondicionados, a temperatura de laboratorio, os ovos 
podem resistir com vitalidade, muitos dias, e ser transportados a grandes 
distancias. Conseguimos a eclosao de larvas de A. intermedius de ovos 
conservados desta maneira durante mais de 20 dias. Todavia nao temos 
dados seguros sobre a resistencia, com vitalidade, dos ovos dos Nys- 
sorhynchits, no que excede de 10 dias. 

Os ovos podem ser examinados ao microscopio com luz refletida ou 
com transiluminagao. 

Para exame da estrutura do exocorion deve-se usar o primeiro 
metodo, com 80 aumentos. Para contagem das estrias devem-se combi- 
nar a luz refletida e a transiluminagao, recorrendo-se a maiores au- 
mentos, como oc 15 x obj 10 x ou oc 5 x e obj 40 x. Retira-se um pe- 
dago pequeno do papel de filtro que contem os ovos e coloca-se sobre a 
lamina. Com uma pipeta, coloca-se uma pequena gota dagua sobre o 
papel, o que faz com que os ovos sobrenadem imediatamente. Com uma 
agulha remove-se com um movimento rapido o papel, ficando os ovos, 
livres para exame, sobre a gota dagua. Insistimos sobre a necessidade de 
se examinarem os ovos sobre a agua, porque sobre o papel de filtro o 
aspecto e bem diferente. Imersos em qualquer liquido conservador, al- 
tera-se completamente o seu aspecto, perdendo em nitidez todas suas es- 
truturas. 

Para se obterem boas microfotografias e necessario uma boa ilu- 
minagao refletida e longa exposigao. Isto exige que os ovos fiquem imo- 
veis, o que nao se obtem quando eles sobrenadam numa gota dagua alta. 
Por isto coloca-se uma laminula quadrada de cada lado da gota dagua. 
Estas laminulas vao ocasionando, por capilaridade, a saida de maior 
parte da agua. Assim, os ovos tocam na lamina e se mantem fixos. Alem 
disto, muitos deles viram de lado ou com a face inferior para cima, o 
que permite sejam fotografadas todas as estruturas. A fonte luminosa 
pode ser uma lampada de arco voltaico ou entao uma lampada qualquer 
de campo escuro, como a "Especialampe" de Leitz Wetzlar. Geral- 
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mente, para padronizar, fazemos nossas microfotografias com 75 au- 
mentos e expomos durante 18 a 20 segundos. 

Habitualmente, ovos guardados no papel de filtro durante 48 boras 
ou mais a temperatura do laboratdrio, quando molhados, em poucos mi- 
nutos sofrem a ecdise, o que, muitas vezes, inutiliza uma microfotogra- 
fia. Julgamos imprescindivel que os estudos sobre a morfologia dos ovos 
se baseiem em microfotografias tiradas com luz refletida e que os ovos 
nadem livres na agua, o que evidencia todas as estruturas, de importan- 
cia diagndstica. 

CH WES PARA A DETERMINACAO DOS ANOFELINOS DO GRUPO 

Nyssorkynchus de Rao Paulo e regiOes vizinhas 

Sao consideradas no presente trabalho as seguintes especies, cujos 
caracteres principais sao sintetizados nas chaves que damos a seguir: 

Anopheles (Nyssorkynchus) tarsimaculatus Goeldi, 1905. 

" " ustvalcloi (Peryassu, 1922) 

triannulatus (Neiva & Pinto, 1922) (=bachmanni auts.) 

strodei Root, 1926 (—evnnsi Dyar, 1928, nec Brethfes 
1925) 

rondoni (Neiva & Pinto, 1922). 

" " argyritarsis Robineau Desvoidy, 1827. 

a I bi tar sis Arribalzajra, 1878 

" darlingi Root, 1926 

pcssoai Galvao & Lane, 1937 

lanei Galvao & Amaral, 1938 

Nos comentarios sobre as especies discutimos a questao de distri- 
bui^ao geogrAfica do .4. tarsimaculatus nao ter sido ainda assinalado no 
Brasil Meridional com os caracteres que Ihe sao prdprios. As outras 1) 
espAcies ocorrem em Sao Paulo e sao analisadas, com os caractores par- 
ticulares que ai se apresentam, nos capitulos respectivos. 
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Chavb para a determinacAo DOS ovos 

1. — Sem rebordos pruarnecendo as extremidades e sem flutuadosres  
 A. strodei grupo III (Fig. 1 e 61) 

1.a — Coir rebordo, pelo menos, na extremidade cefdlica e com flutuadores  2 

2. — Com rebordos em ambas as extremidades   3 

2.a — Com rebordo so na extremidade cefAlica   12 

3. — Com exocorion da face inferior ornamentado   4 

3.a — Com exocorion da face inferior liso   11 

4. — Com o exocorion da face inferior ornamentado com elevagoes muito discretas 5 

4.a — Com exocorion da face inferior ornamentado com elevagoes nitidas, pra- 
teadas, de forma arrendondada ou oval e de aspecto granuloso  6 

5. — Elevagoes do exocorion nitidamente de forma poligonal, Ovos largos, com 
os rebordos grandes e envolvendo os polos   
 A. triannulatus triannulatus de Salobra, tipo I (Fig. 2 e 42) 

5.a — Elevagoes do exocorion muito apagadas, nao de forma poligonal, Ovos 
estreitos, com os rebordos pequenos e dispostos so na face superior  
 A. triannulatus triannulatus de Salobra, tipo II (Fig. 3 e 43) 

Ml 

i i 

w 
2 

Fig. 1. — 

Fig. 2 — 

Fig. 3 — 

Ovo de A. strodei grupo III. 

Ovo de A. triannulatus triannulatus de 

Ovo de A. triannulatus triannulatus de 

Salobra, tipo I. 

Salobra, tipo II. 
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6. — Com as bordas intemas dos flutuadores muito afastadas, ovos rauito largos 
 A. tarsimaculatus (1) (Fig. 4) 

6.ft — Com as bordas interaas dos flutuadores aproximadas, ovos nao tao largos 7 

7. — Ovos muito grandes e estreitos (cerca de 600 micra de comp.)  
 A Janet (Fig. 5 e 68) 

7.a — Ovos medios (de 430 a 500 micra de compr.)   8 

8. — Com os rebordos isolados dos flutuadores A. strodei grupo II (Fig.6e50) 
8.B — Com os rebordos unidos aos flutuadores   9 

9. — Flutuadores com mais de 18 gomos   10 
9.° — Flutuadores com menos de 18 gomos.. A. strodei grupo II (Fig. 7 e 49) 

A. tarsimncutatvs. 
4 

Fig. 4 — Ovo de A. tarsiviaculatus segundo Rozeboom (1938). 

Fig. 5 — Ovo de A. laneu 

Fig. 6 — Ovo de A. strodei grupo II com rebordos isolados dos flutuadores. 

Fig. 7 — Ovo de A. strodei Grupo II com rebordos unidos aos flutuadores. 

1 — O tarsimaculatus, identificado pela morfologia dos ovos tal como a figurada 
por Goeldi (1905) e por Rozeboom (1938), ainda nao foi assinalado no 
Brasil meridional. Todavia, damos a figura de Rozeboom na cxpectativa de 
se poder encontrar esta esp&ne nesta zona do nosso pais. 
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10. — Flutuadores longos, espa?o circundado pelos rebordos terminals pequeno 
 A. triannulatus davisi (Figs. 8 e 9) 

a) A. triannulatus davisi de Itapira S. P. (Fig. 8 e 40) 
b) A. triannulatus davisi de Juquia, S. P. (Fig. 9 e 41). 

10.a — Flutuadores mais curtos, espago circundado pelos rebordos terminals 
grande  A. strodei grupo I (Fig. 10 e 48) 

8 9 10 
Fig. 8 — Ovo de A. triannulatus davisi de Itapira 
Fig. 9 — Ovo de A. triannulatus davisi de Juquia 
Fig. 10 — Ovo de A. strodei grupo I. 

11. — Ovos com menos de 500 micra de comprimento A. argyritarsis (Fig. 11) e 
A. pessoai 
a) Com esbo?o de mosaico na face superior entre os flutuadores, for- 

mado por granulagoes grosseiras do exocorion  
 A. argyritarsis (Fig. 11 e 57) 

b) Com o exocorion da face superior, entre os flutuadores, de aspecto 
liso e de granuiafoes finas  A. pessoai (1) 

ll.a — Ovos com mais de 500 micra de comprimento   
A. albitarsvs limai (Fig. 12 e 58) A. albitarsis atipico (Fig. 13 e 59) 

11 12 13 
Fig. 11 — Ovo de A. argyritarsis. 
Fig. 12 — Ovo de A. albitarsis limai. 
Fig. 13 — Ovo de A. albitarsis atipico, de Palmeiras. 

1 — Infelizmente na epoca em que estadamos tais ovos, em colabora^ao com 
Lane, nao tinhamos ainda possibilidade de tlrar microfotografias com 
refletida. 
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[2. — Por?ao livre do exocorion com desenhos formando estrelas com 8 a 10 raics 15 
12.a — Por?ao livre do exocorion omamentado com eleva^oes prateadas de forma 

arredondada e de fundo granuloso   13 

13. — Rebordo cefdlico em forma de colarinho envolvendo a extremidade an- 
terior do ovo tanto na face superior como inferior   
  A. darlingi paulistensis (Figs. 14 e 65) 

13.® — Rebordo cefalico nao em forma de colarinho e disposto so na face su- 
perior do ovo (complexo oswaldoi)   14 

14. — Rebordo cefalico grande (de 90 a 110 micra de comprimento   
 oswaldoi oswaldoi (Fig. 15 e 35) 

14.a — Rebordo cefdlico pequeno (60 micra mais ou menos)  
 oswaldoi noroestensis (Fig. 16 e 36) 

15. — Rebordo cefalico em forma de colorinho e envolvendo a extremidade do ovo 16 

15.a — Rebordo cefalico nao em forma de colarinho e subterminal   
  oswaldoi metcalfi (Fig. 17a) 

L6. — Rebordo cefdlico divergnte  albitarsis albitarsis (Fig, 17b) 
16.a — Rebordo cefalico convergente  darlingi darlingi (Fig. 17c) 

sy is 

14 

Sri 

Fig. 14 — Ovo de A. darlingi paulistensis. 

Fig. 15 — Ovo de A. oswaldoi oswaldoi. 

Fig. 16 — Ovo de ^4. oswaldoi noroestensis. 

Fig. 17 — Ovo de .1. oswaldoi (na figura tarsimaculatus Root) ,altbitarais, e dar- 
lingi, segundo Root, 1926. 
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Chave para a determina^ao das larvas 

1. — Tufos protoracicos submedianos internes com foliolos palmados   2 

1.a — Tais tufos com foliolos filamentosos   8 

2. — Cerdas clipeais anteriores internas afastadas (R. C. = 1,0 a 1,7)  3 

2.a — Tais cerdas muito aproximadas (R. C.=2,5 e 3.5)   6 

3. — Tufos protoracicos submedianos internos afastados entre si e nao se 
inserindo no mesmo esclerito que os demais tufos do grupo  4 

3.a — Tais tufos muito proximos entre si (quasi se tocando ou deixando um es- 
pa?o menor do que a largura de um dos tufos)  5 

4. — Cerdas clipeais anteriores com ramificagoes dicotomicas e as internas 
quasi do mesmo comprimento que as extemas   
  A. oswaldoi oswaldoi (Fig. 18 e 33) 

4a — Tais cerdas sem ramificagoes dicotomicas, com ramificagoes nitidas ou 
so visiveis com grande aumento   
 A. tarsimamdatus e A. oswaldoi noroestensis (Fig. 19 e 34). 

Fig. 19 — Clipeo e tufos protoracicos submedianos de A. oswaldoi noroestensis. 

Fig. 20 — Clipeo e tufos protoracicos submedianos de A. trianmilatus triannula- 

m 

Fig. 18 — Clipeo e tufos protoracicos submedianos de A. oswaldoi oswaldou 

tus de Salobra, M. Grosso. 
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6. — Tofos submedianos internes se inserindo no meamo esclerito que os de- 
maia do grupo e com foliolos de ponta truncada; VIII placa tergal do 
abdomen nao muito maior do que a VII A. albitanit (Fig. 21) 

5.* — Tufos submedianos internos nao se inserindo no mesmo esclerito que os 
demais do grupo com 17-20 foliolos delgados e ponteagudos; VIII placa 
tergal do abdomen excessivamente maior do que a VII   
 A. triannulatiu davisi (Fig. 23) 

6. — Cerdas clipeais posteriores ramificadas e curtas; tufos protoracicos sub- 
medianos internos com 17 ou menos foliolos ponteagudos; tufos palmados 
abdominais ponteagudos   7 

6.a — Cerdas clipeais posteriores simples e longas; tufos protoracicos subme- 
dianos internos com cerca de 20 foliolos de ponta romba, tufos palmados 
abdominais de foliolos de ponta romba  A. pessoai (fig. 22) 

Uu 

V v- 
V V 

^y> / 
'W 

Fig. 21 

Fig. 22 

Fig. 23 

— Clipeo e tufos protoracicos submedianos de A. albitarsis 

— Clipeo e tufos protordcicos submedianos de A. pestoai 

— Clipeo e tufos protoracicos submedianos de A. triannvlatu* daxnai. 
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7. — Tufos protoracicos submedianos internes com cerca de 17 foliolos palmados 
 A. strodei (Fig. 24) 

7.a — Tais tufos menores e com cerca de 12 foliolos ... .A. rondoni (Fig. 24) 

8. — Placa tergal do VIII segmento abdominal excessivamente maior do que a 
do VII   9 

8.a — Tal placa nao excessivamente maior do que a do VII   10 

9. —- Cerda dorsal dos labios posteriores do aparelho opercular dos estigmas 
excessivamente longa e implantada num tuberculo saliente  
 A. darlingi (Figs. 25, 26, 64) 

9.a — Tal cerda substituida por uma pequena espinha   
 A. triannulatus triannulatus (Figs. 20 e 45) 

24 

25 

A/' 

26 

Fig. 24 — Clipeo e tufos protoracicos submedianos de A. stroidei e de A. rondoni. 

Fig. 25 — Aparelho espiracular de A. darlingi. 

Fig. 26 — Clipeo e tufos protoracicos submedianos de A. darlingi. 
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10. — Cerdas clipeais anteriores internas afastadas. 
(R. C. = 1,3); clipeais anteriores externas com ramifica^oes dico to mi- 
cas grosseiras; clipeais poster!ores ramificadas A. lanei (Figs. 27 e 70) 

10.ft — Cerdas clipeais anteriores internas muito aproximadas (R. C. = 3,0); 
clipeais anteriores externas simples; clipeais posterlores nao ramificadas 
 A. argyritarsis (Fig. 28) 

Fig. 27 — Clipeo e tufos protordcicos submedianos da larva de A. lanei. 

Fig. 28 — Clipeo e tufos protoracicos submedianos da larva de A. argyriiarait. 

27 28 
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CHAVE PARA A DETERMINAQAO DOS ADULTOS 

F £ M E A S 

1. — Com o 3.° 4.° e 5.° tarsos posteriores inteiramente brancos  
  (Serie argyritarsia) 2 

l.a — Com um anel negro basal no 5.° tarso postarior   8 

2. — Primeiro esternito abdominal com dupla fileira de escamas brancas.. 3 

2.a — Primeiro esternito nu   6 

3. — Tufos postero-laterais do abdomen presentes desde o 2.° segment© e 
erectos; mesonoto e asas com escamas absolutamente alvas em todas as 
incidencias de luz; ausencia completa de escamas amarelas nos tergitos 
abdominais   A. pessoai 

3.a — Tais tufos presentes no maximo do 3.° segmento em diante e discre- 
tes; mesonoto e asas com escamas nao absolutamente alvas (complexo 
albitarsia)   4 

4. — Asas com escamas amareladas, aneis apicais em 2 ou mais tarsos me- 
dios e no 1.° tarso posterior; 2.° tarso posterior com 50 a 90 % de 
negro basal   A. albitarsis (Forma tipica) 

4.a — Asas com escamas amareladas ou brancas com reflexos amarelados; 
2.° tarso posterior com menos de 50 % de negro basal  5 

5. — Numerosas escamas brancas no 7.° e 8.° ou so no 8.° tergito ab- 
dominal; 1.° tarso posterior sem anel branco apical; 2 ou mais tarsos 
medios com anel branco apical  A. albitarsis var. brasiliensis 

5 a — Ausencia de escamas brancas no 8.° tergito abdominal; tarsos m&lios 
e 1.° tarso posterior inteiramente negros (Forma muito semelhante a 
argyritarsis)   A. albitarsis (forma atipica) 

(Considerar as diversas combinagoes entre os caracteres espressos nos 
itens 4, 4a, 5 e 5a. como variagoes de albitarsis). 
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6. — Mancha B2. da nervura costal da asa muito menor do que a mancha 
negra pre-umeral; asas com escamas amareladas, tufos postero-late- 
raia do abdomen erectos e presentes desde o 2.° segmento  
 A. darlingi var. paulistensis 

6.a — Mancha B2. maior do que a mancha negra pre-umeral; tufos postero- 
laterais do abdomen discretos e a contar do 4.° ou 5.° segmentos, es- 
camas claras das asas branco puro  - 7 

7. — Tarsos medios e 1.° tarso posterior inteiramente negros A. argyritarsis 
7.a — Dois ou mais tarsos medios el.0 tarso posterior com anel branco apical 

nitido   A. lanei 

8. — Com o 3.° e 4.° tarsos posteriores brancos e o 5.° com anel negro basal 
  (Serie tarsimaculatus) 9 

8.a — Com anel negro basal no 3.° e 6.° tarsos posteriores A. rondoni 

9. — Asas com colorido geral predominante negro; Sc muito pequeno ou 
vestigial, escamas claras de cor branca, B2 igual ou menor do que a 
mancha negra pre-umeral (carater que pode variar)   
  A. triannulatus (bachamanni auts.) 

9.a — Asas de colorido geral nao tao acentuadamente negro, Sc. larga, esca- 
mas claras das asas variando do branco sujo ao amarelo, mancha 
negra pr6-umeral pequena   10 

10. — Porgao negra basal do 2.° tarso posterior muito pequena (cerca de 8 a 
18% do comprimento do articulo)  A. oswaldoi oswaldoi 

10.a — Porgao negra basal do 2.° tarso posterior variando de 20 a 70 % (vide 
nota suplementar)   11 

11.a — Com 25 a 50 % de negro basal no 2.° tarso posterior A. tarsimaculatus 
11.b — Com 25 a 70 % de negro basal no 2.° tarso posterior   
 A. oswaldoi noroestensis A. strodei 

Nota suplementar — Devido a grande varia^ao de porte, de colorido 
e de marcagao dos tarsos e palpos, o A. tarsimacidatus, A. oswaldoi 
noroestensis e o A. strodei s6 podem ser distinguidos com seguran?a 
pela morfologia dos ovos, da larva ou da terminalia do macho, pelo 
que o autor julga indispensavel que nos inqueritos entomologicos se 
capturem as femeas vivas para se ©studar a estrutura de seus ovos. 
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TERMINALIA DOS MACHOS 

1. — Mesosoma com um par de foliolos   2 
1.a — Mesosoma sem foliolos   4 

2. — Mesosoma estreito e muito longo, foliolos longos e desprovidos de dentes; 
lobos dorsals das pincetas hiiianos e de apices expanctidos lateraimente 
  A lanei (Figs. 55 e 69) 

2.a — Mesosoma nao muito longo, foliolos provides de dentes, embora pouco 
visiveis em certas posigoes, lobos aorsais das pincetas estnados e nao 
expaudidos nos apices   3 

3. — Foliolos longos, na maioria dos casos retus e dispostos lateraimente, 
dando a impressao de se insenrem pela sua porgao sub-basal nos bordos 
laterals do mesosomo, pois a sua raiz e hiauana   
 A. darlingi (Figs. 66 e 63 

3.a — Foliolos mais curtos, na maioria dos casos convergindo para a linha me- 
diana e evidenciando que se inserem pela sua extremidade basal na face 

do mesosomo  A. argyritarsis (Fig. 54) 

4. — Lobos dorsais das pincetas nus   5 
4.a — Lobos dorsais das pincetas pilosos principalmente nas suas protuberan- 

cias basais   7 

5. — Extremidades dos lobos dorsais das pincetas expandidos lateraimente 
e em forma de orelha de cao  A. triannulatua (Fig. 44) 

5. — Lobos dorsais das pincetas sem tais expansoes   6 

6. — Lobos dorsais das pincetas baixos, arredondados nos apices; mesosomo 
largo e pouco quitinizado A. albitarsis (Figs. 60 e 72) 

6.a — Tais lobos altos, com apice truncado e mais espessado; mesosomo muito 
quitinizado e estreito  A. pessoai (Figs. 61, 62 e 72) 

7. — Lobos dorsais das pincetas expandidos lateraimente no apice   
 A. rondoni e A. strodei. 
a) Bragos laterais dos lobos dorsais das pincetas provides de pelos 

finissimos visiveis com grande aumento A. strodei (Fig. 46) 
b) Tais estruturas nuas  A. rondoni (Fig. 47) 

7.a — Lobos dorsais das pincetas nao expandidos lateraimente no apice  8 

8. — Lobos dorsais estreitos, altos, de apice estreito e apresentando na regiao 
sub-apical uma zona semilunar fortemente quitinizada; pelos dos lobos 
dorsais longos e fortes; mesosoma fortemente quitinizado   
 A. oswaldoi (Fig. 32) 

8.a — Lobos dorsais largos, pouco quitinizados, com apice largo e truncado e 
nao apresentando na regiao sub-apical uma zona semilunar fortemente 
quitinziada; pelos dos lobos dorsais mais finos e mais curtos; meso- 
soma pouco quitinizado  A. tarsimaculatus (Fig. 31) 
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COMENTARIOS S6BRE AS ESPtCIES 

Serie tarsimaculatus 

Discussao sobre tarsimaculatus e oswaldoi 

Anopheles (Nyssorhynchus) tarsimaculatus Goeldi, 1905, 

Os adultos desta especie sao menores do que os oswaldoi que ocor- 
rem no Sul do Pais. Como demonstraram GalvAo & Lane (1938), para 
algxms exemplares do Vale do Amazonas, o comprimento m&3io de suas 
asas 6 de 3,40 mm. Root (1926) da um comprimento medio das asas 
de oswaldoi {=tarsimaculatus auts., do Sul do Brasil) de 4,4 mm.. 
Os A. oswaldoi oswaldoi de Sao Vicente, S. P., medidos por GalvAo & 
Amaral (1938), apresentaram um comprimento m^dio da asa de 4,0 
mm. e os A. oswaldoi noroestensis de Novo Oriente, zona Noroeste, 
S. P., 3,7 mm. Por ai vemos que o A. oswaldoi 6 bem maior do que 
o tarsimaculatus do Amazonas. Como nao encontramos ainda esta Ul- 
tima especie em S. Paulo, nada podemos dizer quanto ao sen tama- 
nho neste Estado. 

Pelo exame das chaves do presente trabalho, veremos que nSo hd 
um cardter se^uro para separar as femeas de tarsimaculatus das de 
oswaldoi e das de strodei. Desde Howard, Dyar & Kanab (1917) os 
autores tern recorrido a coloraQao dos palpos para separar tarsima- 
culatus das espdcies afins. Nos exemplares acima referidos, provenien- 
tes de Manacaparu e Paruari, Amazonas, em numero de 45 (39 9 e 
6 os 3° e 4° segrmentos dos palpos sao brancos na sua face supe- 
rior, com uma faixa negra transversal separando Sstes dois artlcnloa. 
A face inferior, porem, apresenta escamas negras que, ora formam 
uma faixa longitudinal ate a uniao com o quatro articulo, ora se dis- 
poem irregularmente pelo terceiro articulo. Veremos adiante, que os 
A. oswaldoi oswaldoi e oswaldoi noroestensis, bem como muitos strodei 
de S. Paulo, apresentam esta mesma marcacao. Nos strodei, entretan- 
to, ha hsbitualmente um pouco mais de negro na face inferior do ter- 
ceiro articulo palpal, sendo que as escamas negras na maior parte 

das vezes podem invadir a face superior deste articulo. Por esta razSo 
nao utilizamos este carater na diagnose destas tres esp^cies. 

0 colorido das escamas claras das asas e branco amarelado, ca- 
rater este compartilhado por oswaldoi e muito comumente pelo strodei 
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de algumas zonas de S. Paulo. A mancha B.2 da Costa (nomenclatu- 
ra de Root, 1926) e maior do que a mancha negra pr^umeral, con- 
forme assinalaram GalvAo & Lane (1938).Todavia,Townsend (1933c) 
assinala casos em que ela e menor. Reexaminando o material de 
Galvao e Lane (1938), verificamos que, em tr§s femeas, a mancha 
B.2 e ligeiramente menor do que a mancha negra pre-umeral. Nas res- 
tantes 36, estas manchas sao sub-iguais ou na maioria dos casos, a 
B.2 e nitidamente maior. A mancha Sc. e sempre larga, o que dife- 
rencia facilmente esta especie de triannulatus (—hachmanni auts.). 
Devemos assinalar que nesta regiao os autores nunca mencionaram a 
presen^a de strodei. 

Quanto a mancha negra basal do segundo tarso posterior, Galvao 
& Lane (1938) obtiveram uma media de 24,8%, com um maximo de 
31 % e minimo de 20 %. Senevet & ABONNENC (1938) na Guiana 
Francesa, na Martinica e em Guadelupe, encontraram valores medios 
para esta mancha, de 47,97 %, 41,98 % e 48,4 % respectivamente. 
Tarsos anteriores com o terceiro segment© com a faixa negra basal 
menor do que a por<jao branca, quinto segment© as vezes com apice 
branco. 

TerninAlia DOS machos. — A diferenga entre as terminalias de 
tarsimacnlaius e oswaldoi foi assinalada por Curry (1932) e por 
Galvao & Lane (1938) conforme veremos linhas adiante- Pelo exame 
das figuras 31 e 32 da Prancha I, vemos que o mesdsoma do tarsima- 
culatus e pouco quitinizado, os lobos dorsais das pincetas, que tambem 
sao pouco quitinizados, sao largos e de apice truncado e igualmente 
largo. Os pelos destes lobos sao finos e curtos. Alem disto, na regiao 
subapical estes lobos nao apresentam uma diferentja de coloragao, pois 
a sua quitinizacao e homogenea. Em oswaldoi o mesosoma e muito 
quitinizado, dando a falsa impressao, as vezes, de que existe um fo- 
Holo; os lobos dorsais das pincetas sao altos, estreitos, mais quitiniza- 
dos. com pelos mais longos grossos, com apice mais estreito e apre- 
sentam na regiao sub-apical uma zona semilunar fortemente quitini- 
zada, que e muito caracteristica e visivel com aumento medio, con- 
forme assinalou CiJRRY e como se pode verificar na figura 32. 

Os ovos de A. tarsimaculatus foram vistos e figurados pela primoi- 
ra vez por Goeldi (1905) em Belem do Para e recentemente por Ro- 
zeboom (1938) no Panama (Fig. 4). Vemos como diferem dos de A. 
oswaldoi que, em qualquer de suas variedades, sempre apresentam a 
mesma estrutura basica de um s6 rebordo terminal. (Figs. 15, 16 17 
e Pr. Ill, figs. 35 e 36 e Pr. V, fig. 39). 
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As larvas apresentam as cerdas clipeais anteriores internas muito 
afastadas. A sua Relagao Clipeal varia de 1,0 a 1,4, no material que 
possuimos. 0 comprimento das cerdas clipeais internas e pouco maior 
do que o das externas. Estas cerdas podem apresentar uma ramifica- 
gao acentuada, conforme assinala Curry (1932) que diz que elas sao 
mais fortemente ramificadas do que em A. oswaldoi (= tarsimactda- 
tus var. aquacaelestis Curry). No escasso material que estudamos de 
Manacapuru, Amazonas, e de Belem do Para, este ultimo gra?as k 
gentileza do dr. Evandro Chagas, tais cerdas apresentam ramos la- 
terals acentuados, visiveis com aumento medio, mas tais ramificagoes 
nao sao dicotomicas como nos A. oswaldoi oswaldoi de S- Vicente, S. P. 
As clipeais posteriores sao ramificadas. 

As cerdas protoracicas submedianas internas geralmente saem de 
escleritos separados dos demais tufos do grupo e sao bem afastadas 
uma da outra na linha mediana, deixando um espago entre si onde ca- 
beria perfeitamente uma outra cerda, sem que os seus foliolos se to- 
cassem; todavia em certos casos elas se apresentam mais prdximas. 
Estas cerdas apresentam cerca de 11 foliolos palmados de apice 
rombo. SENEVET & Abonnenc (1938) estudaram a variaQao do nu- 
mero destes foliolos, encontrando as cifras resumidas no Quadro I- 

Q U A D R O I 

Numero de foliolos da cerda protorficica submediana intema de A. taraima- 
eulatus seprundo Senevet & Abonnenc (1938); 

I + 5,20 
} MMia: 11,80; desvios extremos: 

Guiana Francesa  ^ — 2.80 

| Desvio padrao: 1,6; numero de cerdas contadas; 151 

( 2,8 
Media: 12,5; desvios extremos: 

Martinica  | 2'5 

j Desvio padrao: 1,4; numero de cerdas contadas: 15 

Guadelupe. 

+ 2,7 
MSdia: 11,3; desvios extremos: ' 

— l,o 
Desvio padrao: 1,1; numero de cerdas contadas: 14. 

Pole? dados acima. vcmos que estas cerdas submedianas internas 
variam quanto a distancia que separa uma da outra na linha media- 
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na e quanto ao numero de folfolos que apresentam, podendo atingir 
ate 17. Por isto, a sua distingao das larvas de albitarsis se faz pelo 
con junto destes caracteres, que podem variar isoladamente. Aludire- 
mos novaraente a eles quando falarmos sobre esta ultima esp6cie. 

Pupa — Pelos dados fornecidos por Senevet & Abonnenc (1938) 

na Guiaana Francesa, Martinica e Guadelupe, as pupas apresentam 
os espinhos inseridos nos angulos postero laterals dos segmentos ab- 
dominals longos, com medias respectivas de 42,2 %, 40,0 % e 42,0 % 
do comprimento do segmento. 

DistribuicAo geogrAfica 

Os autores assinalam esta especie como se estendendo desde a 
America Central ate a Argentina. Todavia, parece que ela esta con- 
finada ^s regioes do Norte do Brasil, sendo substituida nos Estados 
meridionais pelas diferentes variedades de A. oswaldoi. 

Ja em 1932 no Panama, Curry separou pelos caracteres do adul- 
to e da genitdlia do macho, como ja assinalamos, as duas variedades 
de A. tarsimaculatus, aquasalis e aquacaelestis, que deveriam corres- 
ponder as duas especies A. tarsimaculatus Goeldi, 1905 e A. oswaldoi 
(Peryassu, 1922). Como, porem, o autor nao possuisse exemplares desta 
ultima especie para comparagao e como, entao, julgasse ainda insufi- 
cientemente definida a espdcie tarsimaculatus, preferiu trata-laa como 
variedades, mesmo porque Root (1926) ja as considerara sinonimas. 
Entretanto menciona as diferengas das genitdlias dos machos, ao seu 
ver de valor especifico, que assinalamos linhas atrds. 

Verteutl (1933) citado por Sevenet & Abonnenc (1938) con- 
cluiu que se tratavam de duas especies. 

Townsend (1933a, 1933b, 1933c) chamou a atengao para o fato 
de que os tarsimaculatus do Amazonas apresentavam ovos diferentes 
dos descritos por Root (1926) para esta especie, na Baixada Flu- 
minense. 

GalvAo & Lane (1938), comparando a genitdlia dos machos de 
A. tarsimaculatus de S. Paulo com a dos exemplares do Amazonas, no- 
taram diferengas constantes, alias ja assinaladas por CURRY (1932). 
Estudando a morfologia dos ovos, verificaram que os de exmplares de 
S. Paulo eram diferentes dos figurados por Goeldi (1905) e vistos 
por Townsend (1933a, 1933b e 1933 c). Concluiram entao, pela vnli- 
dade da especie oswaldoi (Peryassu, 1922) jd entrevista por CURRY 
(1932). 
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Rozeboom (19^8), fazendo um estudo da morfologria dos ovos dos 
Nyssorkynchns do Panama, assinala a morfologna dos ovos de A. '»<f- 
waldoi, qu^ corresponde aos de A. oswaldoi oswaldoi estudados per 
n6s (1938). Acredita aquele autor que os tarshnacvlatus do Brasii 
Meridional sejam mais proximos de oswaldoi do que dos tnrsimnctda- 
tus do Panama. Ate hoje ainda nao foi assinalado no Brasii Meridional 
um A. tarsimaculatus com os caracteres desta especie observados por 
Goeldi, Townsend, Curry, Galvao & Lane e Rozeboom, e descritos 
linhas atras. Ao contrario, todas as referencias neste sentido mostram 
que tais mosquitos sao uma das variedades de A. oswaldoi estudadas 
por GalvAo & Lane (1938). Assim na figura 10 de Costa Lima (1928) 

de tarsimaculatus do Rio de Janeiro, vemos que os lobos dorsais das 
pincetas sao forteraente quitinizados, altos, estreitos, com pelos grosses, 
e provides da ponte de quitina em semilua assinalada por CURRY. Na 
genitalia da figura 11 de Pires (1934) notamos tambem nitidamente 
tais detalhes. Em nota anterior (Galvao, 1938b) estudamos a morfo- 
logia dos ovos das diferentes variedades de oswaldoi de diversos pontos 

do Estado de Sao Paulo. O dr. Durval Lucena (1939) assinala a pre- 
sen^a de A. oswaldoi em Pernambuco, documentada por otima microfo- 
tografia que possulmos no nosso arquivo (referencia pessoal em carta 
recebida pelo autor). 

Pessoalmente nunca vimos e tambem nao temos noticias de com- 
panheiros de trabalho, tanto deste Departamento de Parasitologia, 
como do Institute de Higiene e do Serv. de Prof, da Malaria do Dep. 
de Sadde do Estado, que tivessem observado no Estado de S. Paulo e 
em regioes vizinhas, tarsimaculatus com os caracteres acima descritos. 
Tivemos ensejo de examinar ovos e adultos machos das seguintes loca- 
lidades, sem igualmente ter encontrado um anofelino com os caracte- 
res correspondentes aos do A. tarsimaculatus verdadeiro: S. Paulo, 
Santos, S. Vicente, S. Jose dos Campos, Sabauna. Itapira. Campos do 
Jordao, Juqute, Marilia, Cafelandia. Caraguatatuba, Tiete, S. Pedro 
de Piracicaba, Palmeiras, Porto Ferreira, Leme, Rancharia, Campo 
Largo, Piraju, Lussanvira, Pereira Barreto. Vera Cruz, Catanduva, 
Vila Queiroz e Lins, no Estado de Sao Paulo; Ribeirao das Lages, no 
Estado do Rio de Janeiro; Salobra. em Mato-Grosso. 

Todavia, estes fatos precisam ser estudados de maneira sistoma- 
tica, obtendo oviposi^ao de mosquitos de diferentes bacias hidrografi- 
cas ao Sui do Amazonas. para se poder asseverar o limite exato da 
distribui^ao geogr^fica do A. tarsimaculatus Goeldi. 1905. 

♦ ♦ ♦ 
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Anopheles (Nyssorhynchus) oswaldol (PeryasstS, 1922). 

Peryassu (1S22) descreveu esta especie para anofelinos da serie 
tarsimacultus que apresentavam um anel negro basal no 2.° tarso pos- 
terior muito estreito. Ja vimos, ao nos referirmos a tarsiinaculatvs, as 
diferen?as principals com esta especie. No Norte da Regiao Neotrdpica 
parece que ocorre so a forma descrita por Peryassu, com o anel basal 
do 2.° tarso posterior estreito que a distingue facilmente das especies 
vizinhas. 

No Rul, porem, esta especie apresenta formas com o referido 
anel ate 70 % do comprimento total do segment©. Estas formas podem 
ser confundidas com A. tarsimaculatus Goeldi, 1905, A. triannulatus 
(Neiva & Pinto, 1922) {—bachmanni auts.) e A. strodei Root (1926). 

Ja vimos paginas atras, que o oswaldoi difere dos verdadeiros tar- 
simaculatus pelo seu porte maior, (Root, 1926 e Galvao & Amaral, 
1938); pela morfologia do lobo dorsal das pincetas, que e mais alto, 
mais estreito, de apice estreito, com uma zona semilunar fortemente 
quitinizada na sua regiao sub-apical e com o mesdsoma fortemente 
quitinizado, (Pr. I figs. 31 e 32); e, finalmente, pela morfologia dos 
seus ovos, que em todas as suas formas sempre apresentam a mesma 
estrutura geral, com um s6 rebordo terminal e flutuadores muito apro- 
ximados na linha mediana. (Figs. 15, 16, 17, Pr. Ill, figs. 35 e 36 e 
Pr. V, fig. 39.). Os ovos de tarsimaculatus, segundo Goeldi (1905), 
Townsend (1933a, 1933b, 1933c) e Rozeboom (1938) apresentam dois 
rebordos terminals baixos e flutuadores muito afastados. (Fig. 4). 

0 A. oswaldoi difere do A. triannulatus {— bachmanni auts.) por 
ser maior, nao apresentar a asa com o colorido tao escuro, pois a 
mancha B. 2 da Costa e muito maior do que a mancha negra pre-ume- 
ral, que as vezes e vestigial, e a Sc. e larga. A terminalia do? machos 
e os ovos sao facilmente distinguiveis. Quanto as larvas, ha certas 
formas de A. oswaldoi que podem ser confundidas com as de triannu- 
latus davisi de S. Paulo, como veremos mais adiante. 

Os A. strodei sao os que mais podem ser confundidos com os A. 
oswaldoi, nas suas formas com a porgao negra do 2.° tarso posterior 
mais larga, ja pelo porte que pode ser o mesmo, ja pela tonalidade das 
escamas claras das asas, que pode ser amarelada, ou pela marca^ao 
dos palpos ou dos tarsos. Os palpos de A. oswaldoi sao negros, salpi- 
cados de branco e com anel branco apical no primeiro e segundo seg- 
mentos. No terceiro e quarto, na face superior, predomina o branco, 
havendo uma faixa negra transversal separando estes dois ultimos seg- 
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mentos; na face inferior, encontramos, mais acentuadamente que em 
tarsimaculatus, uma faixa negra longitudinal, que atinge o quarto ar- 
ticulo. Por vezes esta faixa e relativamente larga, em outras e inexis- 
tente ou nao atinge o apice do segmento. Em strodei o 3.° articulo e 
mais negro e esta faixa longitudinal atinge a face superior. Entre- 
tanto, observamos numerosas vezes uma marca^ao identica a de os- 
waldoi. Um dos caracteres que tern sido assinalados para diferengar 
strodei de oswaldoi (= tarsimaculatus auts.) e a porgao branca apical 
dos tres primeiros tarsos anteriores, que naquela seria estreita e nesta 
larga. fiste cardter varia muito, pois sao numerosos os A. oswaldoi 
que apresentavam as referidas faixas estreitas, ao passo que os strodei 
podem apresenta-las largas. Todavia, nunca vimos oswaldoi com os 
andis brancos apicais excessivamente estreitos como em certos strodei 
de Pereira Barreto, zona Noroeste de S. Paulo. O mesmo se diga 
quanto k colora<?ao alva que as vezes apresenta esta ultima especie. 
em contraste com o negro excessivo das suas escamas escuras. A mor- 
fologia da termindlia dos machos, das larvas e dos ovos de strodei d 
bastante caracteristica para dispensar qualquer comentdrio. 

As larvas de A. oswaldoi, como as de tarsimaculatus apresentam 
uma Relaqao Clipeal pequena devido ao afastamento grande das cli- 
peais anteriores internas. Assim a R. C. varia de 1,0 a 1,8, nas di- 
ferentes variedades. Da mesma maneira as clipeais internas podem 
ser muito maiores do que as externas. De uma maneira geral, estas 

cerdas, como ja notara Root (1926), apresentam ramificagoes bem 
acentuadas, visiveis com aumento medio do microscopio. Entretanto, 
ha casos em que taes ramifica^oes sao pequenas e pouco numerosas, so 
visiveis com grande aumento. (Figs. 18,19 e Pr. II, figs. 38 e 34). As 
clipeais posteriores sempre sao ramificadas. 

Os tufos protoracicos submedianos internes de uma maneira geral 
sao bem afastados um do outro, deixando entre si um espago onde se 
poderia colocar um terceiro tufo. Sao compostos de 11 a 13 foliolos 
palmados de ponta romba ou truncada e se inserem num esclerito se- 
parado dos outros dois tufos submedianos. Entretanto, estes caracteres 
podem variar bastante, trazendo confusao com as larvas de albitarsis. 
Assim e que as vezes os tufos sao menos afastados, como tivemos oca- 

siao de observar em larvas de uma mesma cultura. Outras vezes, e nao 
raras, os tufos internes apresentam 16 a 17 foliolos e, para aumen- 
tar a confusao, em certas larvas de oswaldoi noroestensis estes tufos 
podem sc inserir no mesmo esclerito que os outros dois tnfos subme- 
dianos. A placa tergal do VIII segmento abdominal e bem maior do que 



428 A. L. AYROZA GALVAO 

a do VII. Em certos casos, entretanto, elas sao exageradamente maio- 

res, levando a confusao com os triannulatus davisi de S. Paulo. Nesta 
ultima especie, ja tivemos ocasiao de ver varias larvas em que os tufos 
submedianos internos eram sensivelmente afastados, sendo a distin- 
<jao com o oswaldoi noroestensis possivel apenas pelo numero de fo- 
liolos, que era de 16-17, muito estreitos e ponteagudos. 

Como vimos estes diferentes caracteres das cerdas clipeais, dos 
tufos protoracicos submedianos e da VIII placa tergal podem apre- 
sentar variances, que isoladamente coincidam com algumas caracteris- 
ticas apresentadas pelas larvas de albitarsis e mais raramente de 
triannulatus. E extremamente dificil, entretanto, tais variagoes apare- 
cerem em con junto, e entao, se tornar impossivel a distin^ao com uma 
larva de albitarsis. Por isto, na chave para a determinagao das larvas 
usamos os caracteres que cada uma destas especies apresenta mais 
comumente, isto e, tufos protoracicos submedianos separados um do 
outro e os tres tufos de cada lado se inserindo em escleritos distintos 
para o complexo oswaldoi e tufos protoracicos submedianos muito 
proximos um do outro e os tres tufos de cada lado se inserindo num 
mesmo esclerito para o complexo albitarsis. 

As pupas de A. oswaldoi nao se distinguem das demais especies, 
(com excegao das de darlingi). Em oswaldoi oswaldoi os espinhos dos 
angulos postero laterais dos ultimos segmentos abdominals sao curtos, 
carater este nao muito constante. 

Os ovos de A. oswaldoi sao sempre do mesmo tipo fundamental, 
com um so rebordo terminal, disposto na face superior da extremida- 
de cefalica. Este carater, qualquer que seja a variedade, os distingue 
dos ovos de tarsimaculatus Goeldi, 1905 e dos de A. strodei, fato este 
de extrema importancia nas determinagoes dos Indices de infesta^ao 
natural dos anofelinos vetores de malaria, pois, se capturarmos femeas 
vivas e obtivermos oviposi^oes em laboratorio, podemos diagnosticar 
de modo exato estas especies, o que, com outros meios, so e possivel, 
em certos casos, depois de um estudo prolongado das especies inciden- 
tes no local. 

Variedades de A. oswaldoi 

Root (1926) descreveu os ovos de albitarsis, darlingi e tarsima- 
culatus (= osiualdoi) da Baixada Fluminense, nao com as elevagoes 
ovaladas de aspecto granuloso habituais no exocorion dos ovos de 
grande numero de especies de Nyssorhynchus, mas sim simples dese- 
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nhos em estrelas formadas por 8 ou 10 iinhas irradiando de um centre 
comum imaginario. Estas observagdes de Root tern sido aceitas como 
exatas por varios autores, como Townsend (1933a), Galvao & Lane 
1936), Rozeboom (1936 e 1938), C. Pinto (1939b). £ precisa a lin- 
guagem de Root neste particular: 

"The surface ornamentation seemed to be the same in all three 
eggs. The species of the Nysaorhynchus group seem not to show the 
elongate hexagonal markings, so conspicuous in the eggs of such 
species as quadrimaculatua or paeudomaculipea. Instead, onde finds 

the whole ventral and lateral portion of the egg studded with little 
white stars, each consisting of eight or ten short lines radiating 
from an imaginary common center." 

Por isto GalvAo & Lane (1938) verificando que os ovos dos A. 
oswaldoi (tarsimacvlatus sense Root) de S. Paulo eram diferentes dos 
da Baixada Fluminense descritos por Root, e que havia diferengas 
morfoldgicas nos ovos, larvas, pupas e adultos de certas formas de 
oswaldoi do Literal e do Planalto de S. Paulo, consideraram esta espe- 
cie, como constituindo um complex© de tres variedades: 1) A. osivol- 
doi oswaldoi com a por?ao negra do 2.° tarso posterior muito estreita, 

com 8 a 18 7" do comprimento total do articulo, com a terminAlia do 
macho igual a da variedade noroestensis, sendo que os seus ovos, entao 
desconhecidos, foram descritos no mesmo ano por Rozeboom (1938); 
2) A. oswaldoi metcalfi, correspondendo a forma descrita por Root 
(1926), na Baixada Fluminense, (exceto no que corresponde a forma 
tipica), com a porgao negra do 2.° tarso posterior no maximo com 
35 % do cmprimento do articulo, e com os ovos apresentando so um 
rebordo terminal, que e o cefalico, disposto na sua face superior, com 
os flutuadores com 40 a 45 gomos e com o exocorion das suas faces 
laterals e inferio rornamento da maneira que foi assinalada por Root. 
3) A. oswaldoi noroesteims correspondendo as formas com 26.8 o 
75 % de negro basal no 2.° tarso posterior e cujos ovos, do mesmo 
tipo geral da variedade metcalfi, apresentavam o exocorion das faces 
laterals e inferior ornamentados com elevagoes ovaladas, granulosas, 
prateadas, identicas as encontradas nos ovos de strodei. O material 
que serviu para a descrigao era proveniente de Novo Oriente (hoje 
municipio de Pereira Barreto), proximo de Lussanvira, na zona No- 
roeste do S. Paulo, e, como os autores dessem muito valor a diferon- 
cia^ao racial em fungao das diferentes regioes geograficas, deram-lhe 
o nome de oswaldoi 7ioroestensis. Em trabalho ulterior, (Galvao, 1938) 
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verificamos que os ovos desta variedade eram diferentes dos de oswaL- 
doi oswaldoi de S. Vicente, no Litoral. 

Temos procurado ver se encontramos estruturas semelhantes as 
estrelas assinaladas por Root no exocorion dos ovos de albitarsis, dar- 
lingi e oswaldoi, quer fazendo variar a incidencia de luz, quer obser- 
vando-os por transparencia ou montando-os em meios diversos, sempre 
sem resultado. Nao encontramos, tambem, a forma descrita por este 
autor para os ovos de albitarsis, com um so rebordo disposto na extre- 
midade cefalica (e muito semelhante a de darlingi paulistensis e total- 
mente diferente da de albitarsis limai), nem a de darlingi com rebor- 
do cefalico convergente. £ possivel que Root tenha cometido um engano. 
£ dificil, porem, conceber como poderiam ser tomadas as elevagoes ova- 
lares, granulosas por estrelas compostas precisamente de 8 a 10 linhas 
curtas irradiando de um centre comum. 0 assunto precisa ser estudado 
sistematicamente, fazendo-se pesquisas nas localidades em que este 
ilustre entomologista falecido trabalhou. 

Sendo a descriyao da variedade A. oswaldoi metcalfi baseada prin- 
cipalmente na estrutura dos ovos descritos por Root, se tal estrutura 
nao for mais encontrada, metcalfi nao tera razao de existir. Dado, 
porem, o escasso numero de observagoes neste sentido, por emquanto 
julgamos prematuro decidir da sua validade. 

Em S- Paulo ocorrem so as formaa oswaldoi oswaldoi e oswaldoi 
noroestensis. 

A. oswaldoi oswaldoi (Peryassii, 1922) 

Aos caracteres dos adultos, ja assinalados, podemos ajuntar os da 
pupa, da larva e dos ovos. 

A pupa, como observaram Costa Lima e Senevet & Abonnenc 
(1938), apresenta os espinhos postero-laterais do abdomen mais curtos 
do que nas outras formas. Este carater, pode, entretanto, apresentar 
uma certa variagao, conforme constatamos em material de S. Vicente. 

As larvas, tanto do Litoral, S. Vicente, Caraguatatuba, Juquia, 
como da Noroeste, Pereira Barreto, apresentam as cerdas clipeais an- 
teriores com ramificagoes dicotomicas acentuadas. (Fig. 18 e Pr. II, 
fig. 33). Em culturas das posturas de duas femeas capturadas em S. 
Vicente, nao observamos nenhuma excegao. Igualmente, em larvas co- 
Ihidas em diferentes focos do Litoral, este carater foi constante. 0 
inverse tambem foi verdadeiro, pois larvas com as cerdas clipeais com 
ramificagoes vestigiais nao davam adultos desta variedade, mas sim 
com a porgao negra basal do 2.° tarso posterior grande. 
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Davis (1933) descrveu e figurou uma larva atipica de tarsima- 
cvlatus (= oswaldoi?), com as cerdas clipeais exageradamente rami- 
ficadas, em S. Salvador, Baia (pela figura as ramificagdes sao dico- 
tomicas). possivel que se tratasse de uma larva de A. oswaldoi os- 
waldoi, pois, como veremos adiante, aquele ilustre autor considerava 
corao A. tarsimaculatus todas as variagoes que exemplares afins a esta 
especie apresentavam na porgao negra do segundo tarso posterior. 
Quer-nos parecer, pois, que esta forma com clipeais dicotomizadas, 
excepcional na Baia, seja a regra em S. Vicente, Sao Paulo. 

Os ovos desta variedade foram estudados no Panama por Roze- 
boom (1938). Em S. Vicente, Caraguatatuba, Juquia, no Literal e Pe- 
reira Barreto na Noroeste, os ovos estudados por n6s (Galvao, 1938) 
sao identicos aos figurados por Rozeboom. (Figs. 15 e Pr. Ill, fig. 35). 
Sao ovos com 507 micra de comprimento total, por 248 de maior lar- 
gura, com flutuadores com 402 micra de comprimento e com media de 
36 gomos. Rebordo cefalico grande, com 90 a 112 micra de comprimen- 
to, o que os distingue dos da variedade noroestensis em que este rebordo 
mede 45-70 micra de comprimento. Nos ovos recempostos, os flutuado- 
res nao deixam espago entre seus bordos internos. Como na raaioria das 
especies deste grupo, o exocorion das suas faces inferior e laterais e 
ornamentado com as elevagoes ovalares e prateadas de aspecto gra- 
nuloso ja mencionadas. 

Parece ser anofelinio pouco domiciliar, no interior do Estado, o 
que alias concorda com C. Bonn (1924) e Curry (1932). Peryassu 
(1922) julga-o o principal vetor de malaria no Vale do Rio Doce. No 
nosso litoral, entretanto, e capturado em domicilio. 

Em S. Vicente os seus criadouros muito proximos da praia, apre- 
sentam quantidades de cloreto de sddio dificilmente dosaveis, da ordem 
de 14 miligramos por mil; pH oscilando entre 6,2 e 6,4; materia orga- 
nica expressa em 02 entre 0,192 e 0,304 grs. por 100 litros de agua. 
Estas determinagoes foram feitas pelo dr. O. de Paula Santos, Doc. 
de Fisiologia da Fac. Med. da Univ. S. Paulo, a quern muito agrade- 
cemos. fistes criadouros eram de agua profunda ou raza, com pouco 
ou nenhum movimento, cobertos, em geral, por vegetagao vertical e 
as vezes um tanto ensombreados. 

Cumpre assinalar aqui que temos observado ovos com rebordo ce- 
falico muito grande (Pr. XV, fig. 39) postos por femeas com a mancha 
negra do segundo tarso posterior com cerca de 25 % do comprimento 

do articulo. Nao podemos dizer se se trata de um tipo extreme de os- 
waldoi oswaldoi ou se corresponde a uma outra forma, pois estes estu- 
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dos estao apenas iniciados entre nos. For outro lado nunca observamos 
ovos com rebordo cefalico pequeno, como os de noroesteiisis, postos por 
femea com a marcagao de oswaldoi oswaldoi. 

A.^oswaldoi noroestensis Galvao & Lane, 1938 

Aos caracteristicos do adulto ja mencionados, acrescentemos a 
morfologia dos ovos, assinalada por nos em trabaiho anterior (Galvao, 
1938), que consiste no rebordo cefalico ser curto e o ovo mais estreito. 
No mais apresenta a mesma estrutura dos da forma tipica. Suas di- 
mensoes medias sao: Comprimento total, 601 micra; maior largura, 
192 micra; comprimento dos flutuadores, 440 micra; comprimento do 
rebordo cefalico, 45-70 micra. Os flutuadores apresentam 34-44 gomos. 
Exocorion como nos ovos da forma tipica. 

As suas larvas apresentam as cerdas clipeais anteriores nao dico- 
tomizadas, (Fig. 19 e P. II, fig. 34) mas com ramificagoes simples. As 
vezes esta ramificagao e vestigial e visivel so com grande aumento, 
outras vezes ela e relativamente acentuada, podendo ser vista com 
aumento medio, mas nunca assume a forma dicotomica que descreve- 
mos para as larvas de oswaldoi oswaldoi. Relagao clipeal de 1,4 a 1,8. 
Em certos casos as clipeais interims sao bem mais compridas do que 
as externas. Os tufos protoracicos submedianos internes apresentam 
de 11 a 13 foliolos palmados, de ponta romba, havendo casos deste 
numero atingir a 17- Este se inserem em escleritos distintos dos outros 
do mesmo grupo. As vezes, porem, esta insergao se faz num esclerito 
comum, o que pode trazer a confusao com as larvas de albitarsis. 
Nesta ultima especie, porem, tais tufos sao muito prdximos entre si e 
apresentam 17 ou mais foliolos, numero, entretanto, que pode, por 
excegao, ser de 14 ou 13. Outras vezes os tufos submedianos em no- 
roestensis apresentam-se muito proximos entre si, e como a VIII placa 
tergal do abdomen comumente e muito maior do que a VII, ha a pos- 
sibilidade da confusao com as larvas de A. triannulatus davisi obser- 
vadas em S. Paulo. Entretanto, nesta ultima especie os foliolos sao 
mais estreitos, ponteagudos e em numero de 17 a 18. 

Ja nos manifestamos sobre a maneira que utilizamos estes carac- 
teres nas chaves do presente trabaiho. 

As pupas apresentam os espinhos postero laterais dos ultimos 
segmentos abdominals mais longos do que em oswaldoi oswaldoi. 

Os criadouros desta variedade em Pereira Barreto (antiga Novo 
Oriente) na Noroeste, sao constituidos por lagoas a beira do Tiete, 
pogas dagua sob grandes arvores a beira da mata, com pouca ilumina- 
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gao, pequenos alagados, espraiados de ribeirSo, remansos de pequenos 
cursos dAgua e colegoes semelhantes. Nestes ultimos 3 tipos de cria- 
douros as larvas sao em menor numero. 0 pH de um deles, nos alaga- 
dos de ribeirao, era de 6,8. 

Em trabalho anterior (GalvAo, 1939b) tivemos oportunidade de 
relatar observagoes sobre o tempo de evolugao do A. oswaldoi oswaldoi 
e A. ostvaMoi noroestensis em laboratdrio. Assim operand© com raeio 
de cultura constituido por macerado recente de plantas de focos de 
anofelinos dos arredores de S. Paulo, com agua da torneira e fermen- 
to Fleishmann, com uma temperatura que oscilou entre 24,5° C e 27,5° 
C., com media de 25,7° C, obtivemos os seguintes resultados: 

A. osw. A. osw. 

os w. noroett. 
Ovo, da postura k eclosao  1 dia  2 dias 
Periodo larval   9 dias  9 " 
Perlodo pupal   2 "   2 " 
Total da eclosao a adulto  10 "   11 " 
Total da postura a adulto  12 "   13 " 

Esta variedade foi assinalada nas seguintes localidades do Efta- 
do de S. Paulo: Pereira Barretto (antiga Novo Oriente), Itapira, Vila 
Queiroz (municipio de Pompeia), Juquia, S. Vicente, Santos, Cafelfin- 
dia, Caraguatatuba, Tiete, S. Pedro de Piracicaba. Provavelmente a 
maioria das referencias a tarsimaculatvs no Interior do Estado diz 
respeito a esta variedade de oswaldoi. 

Nunca encontramos nenhuma das variedades de oswaldoi no Vale 
do Paraiba e nas cercanias de S. Paulo. Antjjnes ft Lane (1938) as- 
sinalam exemplares desta especie criados de larvas colhidas nas vizi- 
nhnn^as do Parnaiba, nos limites da regiao conhecida como de anofe- 
lismo sem malaria. Eram exemplares com o 2.° artlculo do tarso pos- 
terior com mais de 25 % de negro basal. 

♦ * » 

Davis (1928) estudando os tarsimaculatus (— oswaldoi ?) da 
Baixada Fluminense, comparativamente com os da Argentina, diz o 
seguinte: 

"As pointed out by Root (4), Brazilian taraimaeulatus usually has 
less blac on the second hind tarsus than does the Argentine form. 
Those specimens with a very reduced black ring on this segment are 

«5®a — tm 
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called "Cellia oswaldoi" by the Brazilian workers (Fig. 1,1). In Graph V 
is plotted the series of nearly 400 Brazilian tasimacnlatus; in Graph IV 
is plotted the actual width of the second tarsal black ring in the Bra- 
zilian series, also in a smaller Argentines series. Although the curves 
are somewhat irregular, they are not bimodal, indicating that oswaldoi 
is not sharply separated from the more typical tarsimaculatus." (Pr. 
IV, fig. 37). 

Mais adiante diz o seguinte: 

"To indicate the effect of geography, tne measurements of a Bra- 
zilian and an Argentine series of A. Tarsimaculatus are given in Graph 
IV. Although the Brazilian specimens came from tho lowlands or 
"baixada" in the State of Rio de Janeiro, the possible occurence of 
strodei forms is not entirely excluded. It is tnought that the Argentine 
specimens were practically all true tarsimaculatus. During the course of 
measuring the Argentine series, there were mounted genitalia of five 
males which showed over 40 per cent black on the secund hind tarsi; 
all five were typical tarsimaculatus. It will be noted that the measu- 
rement of black is given in fraction of millimeter, not in per cent, of 
the tarsal length. The total length of the tarsi of Brazilian specimens 
was not taken. However, in the Argentine series the actual width of 
the black ring was correlated with the percentage black. The resulting 
correlation coefficient was .87 it .023, a very high value; no doubt the 
same would be true for the Brazilian series. We are justified in com- 
paring the actual widths. For Brazilian tarsimaculatus the mean in mil- 
limeters in ,1783 ± .0030, the standard deviation is .0874 it .0029; 
for Argentine tarsimaculatus the corresponding values are .366 it 
.0079 and .0819 it .0056. It is thought that neither curve is bimodal. 
None of the irregularities in the curve of Brazilian forms approach in 
extent even three times the probable error for frequencies in those par- 
ticular regions. The rise at about .5 mm. in the curve of Argentine 
measurements might be considered significant, but would probably be 
eliminated were the series larger (see the curve for Argentine tarsi- 
maculatus in Graph I) ". 

Como vemos Davis se refere a tarsimaculatus dos autores e a os- 
waldoi. Ora, os mosquitos que ele examinou eram da mesma regiao 
em que Root (1926) trabalhou e onde so se encontrou ate hoje, em 
relagao a tarsimaculatus e oswaldoi, esta ultima especie, cujo hipopl- 
gio do macho foi estudado por Root (1926) e por Costa Lima (1928) 
(e que e diferente do de tarsimaculatus Goeldi, 1905) e cujos ovos 
foram estudados por Root (1926) e aceitos por C. Pinto (1939b). £ 
licito supor que devido a raridade ou mesmo inexistencia de A. tarsi- 
maculatus Goeldi, 1905, na Baixada Fluminense e ser comum ai o A. 
oswaldoi (Peryassu, 1922), as mensura?6es quo Davis fez digam res- 
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peito em primeiro lugar a A. oswaldoi oswaldoi, em segundo lugar a 
uma mistura de strodei, for mas de A. oswaldoi com o 2.° tarso poste- 
rior com mancha negra mais larga {oswaldoi metcalfi, si pudermos 
tomar como certas as observances de Root a respeito de ovos?), oswal- 
doi noroestensis, e, finalmente, tarsimaculatus Goeldi, 1905, que, como 

dissemos, deve ser raro ou inexistente nesta regiao. Dai resultou a 
curva de frequencia apresentada por este autor (Pr. IV, fig. 37) em 
que vemos uma grande assimetria e irregularidade e em que, devido 
ao pequeno numero de exeraplares de strodei e de variedades de oswal- 
doi, estas irregularidades aparecem como flutuagao de amostras. 

Ja com os exemplares argentinos, em que o iote, embora pequeno, 
era s6 de uma especie, a curva foi mais simetrica. Quanto a elevanuo 
observada em 0,5 mm., so um numero maior de mensuragoes poderiu 
dizer se ae trata de uma flutuagao de amostras. 

A diferenga entre os exemplares argentinos e brasileiros da Bai- 
xada Fluminense e tida por Davis como efeitos de adaptagao em lati- 
tude diferente e nao como um carater transmissivel hereditariamente. 

As curvas de Davis, embora feitas com medidas a'osolutas e nao 
em percentagem, em pouco difeririam se fossem feitas em relagac a 
percentagem, como pensa este autor. Assim, nesta base, na curva dos 
exemplares da Baixada Fluminense, teremos o modo entre 10 e 12 >, 
a primeira irregularidade entre 14 e 17 c/o, a segunda entre 24 e 26 % 
a terceira entre 28 e 31 %, e finalmente uma pequena elevagao entre 
40 e 42%. A curva de exemplares argentinos apresentou um modo 
em 37 % com uma irregularidade entre 47 e 49 % e uma elevagao 
em 58 %. 

Ora, em Novo Oriente (hoje municipio de Fereira Barreto), loca- 
lidade tipo da variedade A. oswaldoi noroestensis, nas duas estadias 
que la fizemos, as capturas deram muito poucos strodei, quer em do- 
micilio, que com isca humana as portas das casas, quer com isca animal 
mdvel ou armadilha tipo Magoon. Por outro lado os strodei, diagnosti- 
cados pelas larvas, terminalias e ovos, se apresentaram, na maioria dos 
exemplares, com as escamas claras das asas de tonalidade branco-suja 
e nao amarelada como nos osivaldoi. Por estes caracteres, portanto, 
era fticil separar um lote de mosquitos contendo na sua grande maioria 
especimes de A. oswaldoi, uma vez que la nunca encontramos tambem 
o tarsimaculatus Goeldi, 1905, com os caracterfsticos ja assinalados. 

Em Novo Oriente os A. oswaldoi oswaldoi sao em pequeno nume- 
ro em relagao a oswaldoi noroestensis. Julgamos de interesse verificar 
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que dados estatisticos nos forneceria a mensuragao da mancha negra 
do 2.° tarso posterior. Na falta de um numero suficiente de femeas 
com diagndstico feito peios ovos ou larva, colocamo-nos nas mesmas 
condigoes de erro que Davis, isto e, determinamos a maior parte dos 
especimes pelas caracteristicas das femeas, sendo uma boa parte, en- 
tretanto, material de criagao ou de oviposigao. Desprezamos todos os 
exemplares com as escamas claras das asas que nao fossem amarela- 
das e sim branco-sujas, como sao as da maioria dos strodei da regiao. 
Assim a causa de erro desta especie ficaria reduzida aos pouquissimos 
exemplares que tivessem escamas amareladas nas asas. 

Medimos a percentagem de negro no 2.° tarso posterior em 200 
exemplares e os agruparaos de 3 em 3 %, como fez Davis para os tar- 
simacvlatus da Argentina, fistes 200 exemplares eram provenientes de 
capturas efetuadas nos pontos citados linhas atras ou de larvas colhi- 
das em criadouros de lagoas prdximas do rio Tiete, alagados k beira da 
mata e transbordo de pequeno curso dagua (cdrrego da Ponte Pensa 
e do Laranjada) todos na Fazenda Tiete, em Novo Oriente (hoje mu- 
nicipio de Pereira Barreto). 

Assim tragamos uma curva de frequencias (Pr. IV, fig. 38) em 
que se nota o modo coincidindo em 45-48 Jo, com duas irregularida- 
des, uma a direita com apice em 57-60 fo, e outra a esquerda com 
apice em 17-20 %. A analise destes dados foi feita pelo dr. Egydio de 
Carvalho, prof, de estatistica do Institute de Higiene da Fac. de Med. 
da Univ. de S. Paulo, a quern expressamos aqui os nossos agradeci- 
mentos. Mostrou ela que enquanto a irregularidade da direita pode 
correr por conta de uma flutuagao de amostras simples, porque a sua 
extensao e menor do que tres vezes o erro padrao das frequencias, na 
irregularidade da esquerda ha uma diferenga maior do que tres vezes 
o erro padrao, o que indica, com toda a probabilidade, haver um se- 
gundo modo coincidindo com 17-20 % de negro no 2.° tarso posterior. 
De facto, a diferenga entre as frequencias relativas dos dois pontos 
(17-20 e 21-24 %) e de 0,06 e o erro padrao calculado, o numero 
de observagoes sendo de 200, e de 0,019. A relagao entre 0,06 e 0,019 
vale pois 3,15. Teriamos entao uma curva bimodal correspondendo a 
variedade oswaldoi noroestensis a direita e a forma tipica oswaldoi os- 
waldoi a esquerda. A primeira com 45-58 % de negro no 2.° tarso pos- 
terior, o que corresponde a descrigao original da referida varieda- 
de e a segunda de 17-20 %, que corresponde a observagao feita por 
n6s anteriormente (Galvao, 1938) para oswaldoi oswaldoi nesta lo- 
calidade. 
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Si nSo tomarmos em consideragao a elevagao da esquerda que 
corresponde k forma tfpica, a curva de oswaldoi noroestensis se mostra 
muito pouco asim^trica, avizinhando-se assim da curva normal que ob- 
teriamoa se fossem medidos numerosos especimes, uma vez que a ir- 
regularidade da direita decorre de flutua^ao de amostras simples. 

Pensamos, pois, que os dados estatlsticos de Davis e os por n6s 
obtidos, nao podem, por si s6, demonstrar que a esp&jie oswaldoi nao 
se componha de, pelo, menos, duas variedades autonomas: a forma 
tfpica e a variedade noroestensis. Pelo contrario, parecem indicar que 
elas existem e que precisamos fazer mensuragoes em um ndmero su- 
ficientemente grande, para nos colocarmos ao abrigo das flutua?6es 
de amostras e obtermos curvas mais regulares. 

Juntando estes dados estatlsticos aos outros caracteres de ovo e 
larva, evidenciamos mais ainda a validade destas duas variedades. 

fistes dados vem demonstrar uma discordancia na hipdtese de 
Root (1926) de que quanto mais para o Sul maior ^ o melanismo nas 
esp&nes de Nyssorhynchus, pois Novo Oriente, zona Noroeste de SHo 
Paulo, est^ situada numa latitude ao Norte de Vitdria, Esplrito Santo, 
e os oswaldoi que la ocorrem apresentam a mancha negra do 2.° tarso 
posterior maior do que os exemplares da Argentina, a n5o ser que estes 
pertengam a formas dlferentes. 

Por todos os fatos, que acabamos de expor, nao podemos concor- 
dar com os autores que afirmam ser o A. oswaldoi (Peryassu, 1922) 
sinonimo de A. tarsimacrdatv^ Goeldi, 1905, e que negam haja, pelo 
menos, duas variedades no complexo oswaldoi. Parece que no Brasil 
meridional a forma tipica de A. oswaldoi corresponda ao A. tarsima- 
cidatus var- oswaldoi dos autores e o A. oswaldoi var. noroestensis ao 
A. tarsimaculatns tlpico dos autores. 

Anopheles (Nyssorhynchus) triannulatus (Neiva & Pinto, 1922) 
(Sinonimo — Anopheles bachmanni Petrocchi, 1925) 

Em 1928 C. Lima langou a hipotese de cuyabensis e triannulatus 
serem a mesma especie. C. Pinto (1930) foi do mesmo parecer e mais 
tarde (1939a) confirmou este modo de ver considerando-os uma so 
especie. Como A. triannulatus (Neiva & Pinto, 1922) tern preceden- 
cia, o nome correto da especie deve ser este ultimo. Galvao & Bafret- 
to (1939b). observando formas de passagem de bachmanni para 
cuyabensis e para triannulatus e observando que quatro exemplares de 
cuyabensis de Itapira apresentavam marca<jao 'dentica a de bachman- 
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ni do mesmo local, com excegao do 4.° tarso posterior, foram do mesmo 
parecer. C. Pinto (1939b) refor<jou o seu ponto de vista anterior com 
abundantes observagoes. Ficou assim provado que a Cellia triannuld- 
ta Neiva & Pinto, 1922 nao e nada mais do que um exemplar atipico, 
do que mais tarde foi descrito por Petrocchi (1925) como A. hach- 
manni, que por isto e sinonimo de A. (N.) triannulatus. 

Patterson e Shanon (1927) descreveram em Salta, Argentina, o 
A- davisi, muito semelhante ao A. trianulatus (== bachmanni auts) 
dele diferindo, afora outros caracteres menores do adulto, pelas larvas, 
que apresentam os tufos protoracicos sub-medianos anteriores inter- 
nes palmados e nao filamentosos. Como em trabalho que estamos ela- 
borando, em colaboragao com J. Lane, verificamos que as larvas de 
A. trianmdatus de S^lobra, Mato Grosso, apresentam tais tufos niti- 
damente filamentosos (Fig. 20 e Pr. VIII, fig. 45), em contraposnjao 
com os de S. Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, que sao palmados, alem 
de apresentarem a morfologia dos ovos diferentes, julgamos que davisi 
possa ser mantida como variedade de A. triannulatus, ate que se possa 
provar, por experiencias de cruzamento, que se trata de especies di- 
ferentes ou de um carater fenotipico influenciado pela distribuigao 
geografica. Assim pelo que expuzemos, a variedade que ocorre frequen- 
temente em S. Paulo, Estado do Rio, Costa Lima (1928), R. Giande 
do Norte, C. Pinto (1939), ^ A. triannulatus davisi e a que ocorre em 
Salobra, Mato Grosso, e triannulatus triannulatus- 

0 carater principal para diagnosticar esta especie e o seu porte 
pequeno, com comprimento da asa de 3,0 a 3,5 mm- para a var. davisi 
que estudamos em S. Paulo; pela coloracao geral negra da asa dada 
pelas manchas B2 e Sc da Costa serem muito pequenas e pe^a grande 
extensao das manchas negras das outras veias. inclusive a R 4-5 que 
pode apreentar as manchas negras confluindo. 

Galvao & Barretto (1939b) verificaram, em exemplares de Sao 
Paulo, que a mancha B2 em geral e igual ou menor do que a mancha 
negra pre-umeral, mas que em certos casos ela e muito maior, poden- 
do atingir ate duas vezes o comprimento desta ultima, como verifica- 
ram em material do Juquia. Esta varia^ao na mancha B2 faz com que 
utilizemos este carater sempre associado ao da Sc, no diagnostico desta 
especie. Verificaram tambem que a veia R 4+5 pode apresentar uma 
grande variacjao na marcacao. Assim as duas manchas negras desta 
nervura, que sao caracteristicas do grupo, podem ser muito grandes, 
podendo tomar quasi todo o comprimento da veia; outras vezes e uma 
delas que se apresenta excessivamente longa e a outra se mostra do 
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tamanho normal e finalmente em outros casos a referida nervura pode 
se apresentar toda negra, com duas pequenas manchas brancas no 
meio, como em Myzorhynchella. As vezes ha uma so mancha negra to- 
mando toda a extensao da veia, deixando aperas suas extremidades 
brancas. 

Os tarsos anteriores apresentam em geral um anel branco apical 
no 1.°, 2.°, 8.° e 4.° segmentos. Em muitos casos, este anel e bem maior 
do que a por?ao negra, no 2.° segmento. 

Os tarsos medios em geral apresentam um pequeno anel branco 
apical no 1.° e 2.° segmentos. Os tarsos posteriores apresentam um pe- 
queno anel branco apical no 1.° segmento. No 2.° a porgao negra basal 
geralmente e mais comprida do que a metade do segmento, podendo 
atingir os seus 2/3. Mais raramente ela se restringe a 35-40 % do ar- 
ticulo. 

Os palpos, na maioria dos casos, apresentam-se predominantemen- 
te negros nos 1.°, 2.° e 3.° segmentos com aneis brancos apicais nestes 
dois ultimos. O 4.° sempre e branco. 0 3.° segmento, entretanto, pode 
apresentar escamas brancas na sua face dorsal, que chegam em raros 
casos, a cobrf-la quasi toda. 

0 hipopigio do macho (Pr. VII, fig. 44) do triannvlatus e muito 
tipico, pois os lobos dorsais das suas pincetas sao inteiramente gla- 
bros, ai compreendendo as protuberancias dorsais, que em todas as 
outras especies da serie tarsimacvlatus sao bastante pilosas. Alem 
disto, estes lobos dorsais apresentam expansoes laterals em forma de 
orelha de cao muito caracteristicas. Nao notamos diferenca aparente 
no hipopigio do macho entre a forma tipica e a variedade davisi. 

As larvas que ocorrem em S. Paulo da var. davisi, vistas, sem 
tomar em consideragao o tamanho, se parecem com as de alhitarsrs. 
As cerdas clipeais anteriores sao providas de pelos muito curtos e so 
visiveis com grande aumento, sendo que as internas sao cerca de 1/3 
mais longas do que as externas e sao bem afastadas uma da outra, o 
que da uma RelaQao Clipeal de 1,3 a 1,6. Os tufos protoracicos sub-me- 
dianos internes sao aproximados, mas nao tanto como em strodei ou 
albitarsis, pois a distancia que os separa e pouco menor do que a lar- 
gura de um deles. Tais tufos que nao se implantam no mesmo escleri- 
to que os demais do grupo, sao compostos de cerca de 16-19 foliolos 
palmados finos e ponteagudos. fistes ultimos dois caracteres diferen- 
ciam facilmente a larva desta especie da albitarsis. A VIII placa tergal 
do abdomen, om geral e excessivamente maior do que a VII. Ha casos, 
no entanto, em que ela nao e tao desenvolvida, e, como em certas 
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larvas de A, oswaldoi noroestensis e mais raramente em alhitarsis, po- 
demos notar uma VIII placa muito grande, Iste cardter precisa ser 
usado com cautela. Em cultura de A. oswaldoi noroestensis tivemoa 
oportunidade de notar os tufos protoracicos submedianos bastante 
aproximados. Em cultura de A. trianmdatus davisi de Vila Queiroz, 
municipio de Pompeia, S. Paulo, verificamos o contrdrio, tais tufos 
bastante separados. 

GalvAo, Lane e CorrEa (1937) descreveram os osvos de trian- 
nulatus do municipio de Pereira Barreto, na zona Noroeste. GalvXo & 
Barreto (1939b) estudaram 2 tipos de ovos, o de Itapira var. dovisi 
(Fig. 8 e Pr. V, fig. 40) e o de Juquid da var, davisi (Fig. 9 e Pr. 
VI, fig. 41). Os primeiros sao muito semelhantes aos figurados por 
GalvXo, Lane & CoRRfiA (1937) e sao provenientes de femeas que se 
aproximam mais da forma caracterizada por Root, com mancha BS da 
Costa da asa muito pequena. Sao ovos parecidos com os do tipo I de 
strodei, mas deles diferindo pelos rebordos terminals que sao pr6- 
ximos dos seus polos e pelo comprimento dos flutuadores que e maior. 
Os ovos de trianmdatus provenientes do Juquia, sao diferentes dos 
procedentes de Itapira pelas dimensoes menores, e por apresentar re- 
bordos terminais muito mais baixos e flutuadores muito unidos na 
linha mediana. Sao ovos semelhantes aos figurados por ROZEBOOM 
(1938) no Panama. Os adultos apresentam-se muito atipicos, com 
grande variagao do B2 na Costa da asa, que muitas vezes e muito 
maior do que a mancha negra pre-umeral. A Sc, porem, 6 sempre pe- 
quena. As dimensoes dSstes sao dados no Quadro II. 

Tivemos oportunidade de estudar com J. Lane, em trabalho que 
saira em outro local, um lote de numerosos A- triannulatus trianvula- 
tus de Salobra, prdximo do rio Miranda, nos Pantanais de Mato Grosso, 
em zona mais ou menos semelhante ^ localidade tipo da esp&jie, que e & 
margem direita do rio Cuiaba. 0 material adulto apresentava as atipias 
observadas por GalvXo & Barretto (1939b) para os exemplares de 
Itapira. 

0 sen porte era menor e a asa, cuja tonalidade era mais escura, 
apresentava um comprimento medio de 2,65 e 2,85 mm. com um mf- 
nimo de 2,40 e um maximo de 3,45 mm., dando a impressao de uma 
Kertszia pelo seu tamanho. Os 4.° tarsos anteriores em geral nao apre- 
sentavam anel branco apical. Costa Lima (1928) ja havia notado que 
os triannulatus (= hachmanni) do Rio de Janeiro tinham compri- 
mento de asa maior, (3,5 mm.) do que os de Mato Grosso, (cerca de 
3,0 mm.). 
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Nas oviposicoes que obtivemos os ovos se apresentam de 2 tipos: 
No 1.°, a que chamamos de Salobra I, Sles sao curtos e largos, de 396- 
408 micra de comprimento por 163-175 micra de largura. Os flutuado- 
res sao muito afastados na linha mediana e os rebordos terminal's «e 
disp6em muito na extremidade, de modo a envolver os sens polos ou 
ultrapassA-los um pouco. As faces inferior e laterais apresentam o 
exocorion diferenciado em desenhos discretes, formando figuraa he- 
xagonais e n5o as elevagdes ovaladas que encontramos nos ovos desta 
esp^cie nas diferentes zonas de S. Paulo. A sua configuraQao geral, 
na face superior lembra a de A. albimanus figurada por Rozeboom 
(Fig. 2 e Pr. VI, fig. 42). 

Os ovos do segundo tipo, a que chamamos de Salobra tipo II, 
(Fig. 3 e Pr. VII, fig. 43), apresentam-se um pouco mais longos, 
com 419-437 micra de comprimento por 151-163 micra de largura, 
flutuadores longos e mais unidos na linha mediana e rebordos termi- 
nais muito pequenos e se inserindo na face superior do nvo, em po- 
siqfio subterminal. A sua configuraQao geral lembra a dos ovos desta 
esp6cie de exemplares provenientes de Itapira de var. davisi (Pr. V, 
fig. 40). Tern, entretanto, a particularidade de nao apresentarem o 
exocorion das faces inferior e laterais diferenciados em elevaQSes ova- 
lares, mas sim quasi liso, apenas com esboco de elevagSes, r6 observfi- 
vel sob certa incidencia de luz, conforme se pode ver na microfotogra- 
fia da figura 40. Isto lembra a possibilidade de Root (1926) ter visto 
ovos de oswaldoi, (tarsimaculatus auts) darlingi e dlbitarms, com a 
configuraQSo da figura 17 e sem elevaQoes no exocorion, mas sim as 
estrelas citadas anteriormente. 

Damos no Quadro IT as dimensoes dos 4 tipos de ovos desta es- 
p^cie. Estas medidas precisam ser corrigidas com a mensuracao de 
numerosos ovos, para nos colocarmos ao abrigo das flutuaQoes de amos- 
tras. Colocamos provisoriamente as formas que apresentam ovos tHo 
diferentes, em Salobra, na mesma forma tipica da especie, at6 que estu- 
dos ulteriores possam elucidar a questao. 

Verificamos nesta especie, de uma femea capturada em Pomp4ia, 

S. P., uma oviposiQSo polimorfa, que consistia em alguns ovos, que 
eram do tipo Itapira, apresentarem o rebordo caudal muito pequeno, 
chegando a desaparecer em alguns deles. A maioria, por%i, se con- 
fonnava com o tipo geral da especie. 
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Q U A D R 0 II 

Dimensoes em micra dos ovos de A. triannulatvs {= hachmanni) 

Comprimento 
total 

Maior 
largura 

NP de gomos 
dos flutuadores 

Ovos de A. triannulatus davisi de 
Itapira 468 168 23 a 25 

Ovos de A. triannulatus davisi de 
Juquia. 418 149 23 a 25 

Ovos de A. triannulatus triannulatus 
de Salobra tipo I. 402 169 20 a 22 

Ovos de A. triannulatus triannulatus 
de Salobra tipo II. 429 157 20 a 22 

As larvas dos A. triannulatus triannulatos, como ja dissemos, apre- 
sentam os tufos protoracicos sub-medianos internes com cerca de 20-23 
ramificacoes filamentosas. Cova-Garcia (1939) diz que as larvas 
desta especie na Venezuela apresentam tais tufos com ramificagoes 
filamentosas- 

Os criadouros de A. triannulatus sao em agua parada, no meio de 
vegetacao horizontal, como ervilha dagua (Pistia stratiotes) aguapes, 
etc. em lagoas e alagados de rios, como os a beira do Tiete, na zona 
Noroeste. Fm Itapira eles se criam em remansos de ribeirao, com 
bastante profundidade, e bem iluminados entre as aguapes e ervilhas 
dagua, ficando as suas larvas entre as folhas, o que dificulta a sua 
pesquisa. Tambem se criam em claros de alagados, rodeados de vege- 
tagao alta, o que nao da uma iluminacao solar direta em todas as horas 
do dia. 

Rozeboom (1935) verificou que as larvas de triannulatus ( = hach- 
manni) do Panama se encontram sempre em aglomerados de Pistia. 
Destruindo a maior parte destas plantas, as femeas parece que sao 
atraidas pelas restantes, que apresentam numero maior de larvas. 

Paterson e Shannon (1922), ao descreverem A. davisi, mencio- 
nam que os sous criadouros sao entre vegetagao como Pistia, Azolle e 
Salvinia. 
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Em Pereira Barreto (antigo Novo Oriente), zona Noroeste, sua 
incidSncia domiciliar era diminuta; dois exemplares em 115 de outras 
especies, em abril de 1937, segundo GalvXo, Lane & CoRRfiA (1937). 
Em Itapira ela foi capturada em domicilio. 

Rozeboom (1935) infectou experimentalmente os triannulatus do 
Panama e verificou que eram menos susceptiveis do que as testemu- 
nhas, que eram alhimanus. Refere que esta especie e pouco domiciliar, 
mas que na beira dos focos ataca o homem durante o dia. 

J. Lane (1933) assinala sua presenga em domicilio no Juquia. 
Antunes & Lane (1933) capturaram-na em chiqueiros e estabu- 
los em Porto Martins e Avanhandava. 

DlSTRIBUigAO GEOGRAFICA 

Todos os paises do Atlantico da Regiao Neotropica, do Panama a 
Argentina, incluindo o Paraguai. 

Em Sao Paulo nao foi assinalado ainda no Vale do Parafba e nas 
cercanias da Capital. Na baixada do Literal e relativamente abun- 
dante em zona de raiz de serra, como Juquia. como assinalam J. Lane 
(1933) e GalvAo & Barreto (1939 b), nao sendo encontradigo nas 
proximidades do mar. No Planalto e encontrado em quasi todos os 
afluentes do rio Grande e Parana, tanto nas suas partes baixas, como 
extreme da Araraquarense, Noroeste e bacia do rio Feio, como em re- 
gioes mais acidentadas como Itapira. J. Lane (1936) assinala-o na 
Araraquarense em companhia de argyritarsis, strodei e albitorsis. 

Anopheles (Nyssorhynchus) strode! Root, 1926 

(Sinonimo A. evansi Dyar nee Rrethes, 19251 

Esta interessante especie apresenta larga distribuigao em Sao 
Paulo, com uma grande diversidade de criadouros. ft encontrada no 
Litoral, no Planalto, nos arredores da cidade de S. Paulo, a 800 metros 
de altitude e mesmo em Campos de Jordao a 1570 metros. O seu ta- 
manho, coloragao e marcagao variam muito. Assim Pires (1934) veri- 
ficou que o comprimento das asas de strodei de diversos pontos de S. 
Paulo pode variar de 3,3 mm. a 4.8 mm. Medindo 5 exemplares to- 
rnados ao acaso, em tres diferentes localidades. verificamos os seguin- 
tes valores do comprimento da asa: 
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Pereira Barreto (Noroeste)   3,3 — 3,8 
S. Paulo (Capital) (750 metres de altitude)  3,5 — 4,2 
Campos de Jordao (1570 metros de altitude)   3,8 — 4,5 

As manchas claras das asas geralmente sac de tonalidade branca. 
Entretanto, em muitos especiraes elas se apresentam de um branco 
sujo ou amarelado que se confunde com os exemplares menos amare- 
lados de A. oswaldoi noroestensis. 

Os tarsos anteriores geralmente apresentam aneis brancoa apicais 
nos 1.°, 2.° e 3.° segmentos. No 3.° segment©, na grande maioria dos 
casos, tal anel e cerca da metade do segmento. Nao poucas vezes ele 
se apresenta bem largo, como nos A. oswaldoi e muito mais raramen- 
te ele e muito estreito, com cerca de ^ do comprimento do articulo. 
Lembremos que sao numerosos os A. oswaldoi noroestensis com tais 
aneis medindo 50 % do comprimento do segmento. Nos strodei de 
Campos de Jordao, tal mancha no 2.° segmento, as vezes, e muito 
grande. 

Os segundos tarsos posteriores, segundo Root (1926) apresentam 
a area negra basal variando de 25 a 38 % do articulo. Pires (1934) 
encontrou estes valores variando 26 a 70 % em exemplares de dife- 
rentes pontos do Estado. 

Os palpos apresentam o 1.° e 2.° segmentos negros com an^is 
brancos apicais, e salpicados ou nao de escamas brancas. 0 3.° segmento 
apresenta a face inferior com um faixa longitudinal negra, faixa esta 
que pode ser larga e atingir a face superior, causando o aspect© pre- 
dominantemente negro do articulo ou, entao, se restringir a face in- 
ferior, e dar um aspect© branco dos dois ultimos segmentos- Sao nu- 
merosos os exemplares com esta marca^ao. Como ja vimos, nao sao 
poucos os A. oswaldoi noroestensis que apresentam aspect© semelhan- 
te. 0 4.° segmento e branco, separado o 3.° por anel negro. 

A terminalia do macho e muito caracteristica, por apresentar um 
lobo dorsal com expansoes laterals no apice e protuberancias basaes 
providas de fortes pelos. Ela e extremamente semelhante a de rondoni, 
dela se distinguindo (Pr. VIII, figs. 46 e 47) por apresentar os bra<jos 
laterals dos lobos dorsais das pincetas que se dirigem para as pecas 
laterals, provides de pelos finissimos e curtos, so visfveis com grande 
aumento. Em rondoni, pelos quatro unicos exemplares que examina- 
mos, esta estrutura e desprovida de pelos. Todavia, incluimos este ca- 
rater na chave, com reservas, dado o numero pequeno de machos que 
vimos. 
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As larvas de strodei sao muito caracteristicas, pois os foliolos dos 
tufos palmados abdominais sao ponteagudos, conforme acentuou Costa 
Lima (1928) (Fig. 24 d e b). Sua Rela^ao Clipeal varia de 2,5 a 3,5, 
as cerdas clipeais internas sao bem mais longas do que as externas e 
com ramificaQoes escassas, curtissimas e finas. Clipeais posteriores ra- 
mificadas. Tufos protoracicos submedianos internos muito aproxima- 
dos, com 16-17 foliolos palmados ponteagudos. Ha casos, e nao raros, 
em que este numero desce a 14, nos dois lados ou num s6. 

A larva de rondoni, segundo Davis (1933), e muito semelhante a 
de strodei, tendo como diferenga principal o taraanho menor dos tufos 
protoracicos submedianos internos e o numero de foliolos, que 4 de 
11 a 14. Em duas exuvias que montamos. este numero era de 11-16 
num exemplar e de 14 no outro, (faltando um tufo). 

Os ovos de strodei foram pela primeira vez estudados por GalvAo 
6 Lane (1936). Mais tarde Galvao (1938) e GalvAo & Barretto 
(1939a) em S. Paulo, e Rozeboom (1938) no Panama, verificaram a 
grande variagao que eles apresentam. Pondo de parte as posturas poli- 
morfas, que consideramos anomalas, e que podem sempre ser relacio- 
nadas a um dos tipos principals, podemos dividir estas formas em 3 
grupos segumtes: 

GRUPO I. — Ovos largos, com flutuadores com mais de 18 gomos, 
e rebordos terminals longos (Fig. 10 e Pr. IX, fig. 48). 

Grufo II. — Ovos estreitos, com flutuadores com menos de 18 
gomos. Em trabalho anterior, (GalvAo, 1938) descrevemos um tipo 
deste grupo, com os rebordos terminals unidos aos flutuadores. (Fig. 
7 e Pr. IX, fig. 49). Galvao & Barretto (1939a) descreveram um 
segundo tipo deste Grupo II, em que os rebordos terminals apresen- 

lavam-se isolados dos flutuadores (Fig. 6 e Pr. X, fig. 50). 

Grupo III. — Galvao & Barretto (1939a) descreveram uma 
forma curiosa de ovos de strodei de dois exeraplares provenientes de 
Palmeiras e de outros dois, provenientes de Rio Preto. Tais ovos nao 
apresentavam nem flutuadores nem rebordos terminals e flutuavam 
perfeitamente nagua. Deram larvas aparentemente tipicas de strodei, 
apenas com foliolos dos tufos protoracicos submedianos internos mais 
delgados do que habitualmente se observa nesta especie. 

Si o tipo de rebordos isolados do Grupo II representa uma ano- 
malia nao podemos dize-lo, dado o pequeno numero de vezes que ob- 
scrvamos. O mesmo se diga do Grupo III. As formas que mais ocor- 
rcm sao as do Grupo I, e em menor escala as do Grupo II, com re- 
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bordos terminais unidos aos flutuadores. Em todas as formas estuda- 
das sempre observamos as eleva§6es ovaladas do exocorion- 

Observamos em strodei, com maior frequencia do que nas outras 
especies, as oviposigoes polimorfas, que sao verdadeiras anomaJias. 
Sempre, entretanto, estes ovos apresentam estrutura geral de um 
dos tipos descritos. Rozeboom (1938) ja havia notado o mesmo no 
Panama. Nos o notamos em ovos do Grupo I e Grupo II (GalvAo 1938) 
(Pr. XI, figs. 52e 53). 

Em face da grande variabilidade do strodei, estas diferentes for- 
mas de ovos sugerem estudos mais acurados e completes, para veri- 
ficar se ha alguma relagao entre a morfologia do ovo e das formas 
adultas. 

Os criadouros do strodei sao os mais diversos possiveis. Em Sao 
Paulo eles vivem desde a beira-mar, ate a Serra da Mantiqueira, a 
1570 metros. Cria-se tao bem em grandes aguas, como em pequenos 
charcos, e mesmo em buraco de pata de cavalo. Em Pereira Barretto, 
Noroeste, coletamos numerosas larvas em corregos com bastante cor- 
renteza e cheio de pequenos peixes. Vivem bem em aguas parcialmente 
ensombradas, e, em companhia de argyritarsis, suportam grandes 
oscilagoes de temperatura, de pH. e matsria organica- Assim em eria- 
douros de strodei, de albitarsis e de pessoai, situados a margem do rio 
Pinheiros, bairro do Butantan, em S. Paulo, o pH variou de 6,8 a 7,1 
e a materia organica (expressa em 02) variou de 0,12 gr. de 02 por 100 
litros dagua a 1,072. Pereira Barretto (1939) em Palmeiras verifi- 
cou criadouros desta especie com pH. variando de 5,9 a 7,2, e a tem- 
peratura oscilando de 17,50C- a 330C. 

As referencias feitas a strodei dao-no como especie pouco domi- 
ciliar. No Estado de Sao Paulo, Gomes de Faria em 1926 em Lussan- 
vira q Uha Seca (in C. Pinto, 1930) em 173 anofelinos capturados 
dentro de casa encontrou 4 strodei, cujos estomagos nao apresentavam 
oocistos de plasmodios, Galvao, Lane & Correa (1937), fazendo estu- 
dos na mesma regiao (Novo Oriente), encontraram esta especie em 
capturas domiciliares na proporgao de 4,4%. O diagnostico foi feito 
por aproximagao, comparand© os mosquitos capturados com os de 
criagao. 

Barretto (1939) em Palmeiras, ja usando a morfologia dos ovos 

como moio de diagnostico, verificou uma percentagem de 10,9 % de 
strodei nas capturas domiciliares. R. Correa (1939) foi o primeiro a 
usar, entre n6s, este criterio diagnostico para pesquisa de indice espo- 
rozditico. Em capturas domiciliares verificou a incidencia de strodei 
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na proporgao de 93,3 ft. Tais strodei punham ovos do Grupo I, iden- 
ticos aos da fig. 48 da Prancha IX. O conhecimento da morfologia dos 
ovos foi de grande valor neste caso, pois permitiu, com toda a se- 
guranga, o diagndstico entre A. strodei e A. oswaldoi noroestensis (= 
tarsimacidatus auts.), cujos ovos sao de estrutura absolutamente di- 
versa. 

0 strodei dos arredores de S. Paulo foi infectado experimental- 
mente por P. vivax por Galvao & Lane (1937c) que o julgaram vetor 
retardatdrio, por apresentar oocistos pouco desenvolvidos no estoma- 
go ao passo que o albitarsis, no mesmo lote, se infectava facilmente. 
K. CORRfiA (1939), entretanto, encontrou-o naturalmente infectado 
com oocistos maduros no estdmago, em Marilia, na proporgao de 1,2 ft. 
Em trabalho anterior (Galvao 1939a), repetindo as experiencias de 
GalvAo & liANE, conseguiraos facilmente a infecgao de exemplares de 
stodei da cidade de S. Paulo, com P. vivax ate a fase de esporozoitos, 
ao passo que os albitarsis do mesmo lote nao se infectaram. Isto sa- 
lienta a necessidade de tais experiencias serem feitas com numero 
grande de raosquitos. 

DlSTRIBUICAO GEOORAFICA 

Em toda a Regiao Neotropica, do Panama a Argentina. Ocorre, 
como ja dissemos, nas diferentes zonas e altitudes em que sc divide 
o Estado de S. Paulo. Nas vizinhangas da Capital, e no Vale do Pa- 
raiba, zonas de anofelismo sem malaria, e especie abundante, junto 
com A. albitarsis. Apresentam estas duas especies, nestes lugares, pro- 
nunciado zoofilismo, pois habitagoes a 150 metros dos sens focos no 
bairro do Butantan, Capital, nao sao invadidos por elas, ao passo que 
a beira dos seus focos onde existem numerosos cavalos, elas sao abun- 
dantissimas. Neste local, em numerosas vezes que fomos colher larvas, 
nunca fomos atacados durante o dia. 

Anopheles (Nyssorhynchus) rondoni (Xoiva & Pinto, 1922) 

Esp&ne pouco abundante no Estado de S. Paulo, toi observada poi 
Neiva & Pinto (in C. Pinto, 1931) em Rincao. 0 material da nossa 
colegao e proveniente de Araraquara, Ribeirao Preto e Avai. 

um anofelino muito caracteristico pelo anel negro basal do 3.° 
tarso posterior. No mesonoto a mancha negra do seu bordo posterior e 
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negro-carvao e abrange a porgao mediana do escutelo conforme res- 
salta C. Pinto (1939b). 

As diferengas que apresentam o hipopigio e a larva de rondoni e 
strodei ja foram assinaladas no capitulo anterior (Pr. VITI, figs. 46 
e 47). 

Nao conseguimos exemplares vivos para oviposi^ao. 
£ eapecie domiciliar conforme verificaram Neiva & Pinto (in C. 

Pinto 1930) em Rincao. 

DlSTRIBUigAO GEOGRAFICA 

Mato Grosso, S. Paulo, Argentina. 

Serie argyritarsis 

Anopheles (Nyssorhynchus) argyritarsis Kobineau Desvoidy, 1827 

Foi o primeiro anofelino descrito no Brasil. Sua diagnose, com os 
conhecimentos atuais das especies afins, e facii, pois e anofelino que 
varia pouco. mosquito de pequeno porte, com um comprimento de 
asa, segundo Root (1926), de 3,3 mm.. As escamas claras das asas 
sao de um branco puro, conforme acentuou Costa Lima (1928). fiste 
carater e constante eni todo o nosso material. A mancha B.2 da Costa 
geralmente e maior do que a mancha negra pre-umeral. Ha casos ,en- 
tretanto, em que ela e igual ou, em raros casos, ligeiramente menor. 
Fires (1934), examinando 117 argyritarsis de diferentes pontos do 
Estado, verificou que em 34 a mancha B.2 era igual a mancha pre- 
umeral e nos restantes era maior. Em 3 % dos casos a 5. ^ se fundia 
com a B.l. 

Os palpos apresentam os tres primeiros articulos negros, separa- 
dos por aneis brancos; o quarto e todo branco, fazendo contraste com 
os anteriores. Em raros casos notamos escamas brancas no terceiro 
segment©, esparsas ou formando manchas. 

Os tarsos anteriores apresentam anel branco distal nos 3 primei- 
ros segmentos. Os tarsos medios e o primeiro tarso posterior habi- 
tualmente nao apresentam anel branco apical. Em certos casos, porem, 
verificamos um anel pouco nitido no primeiro e segundo tarsos m6dios, 

e, mais raramente, no primeiro tarso posterior, o que traz confusao no 
diagnostico, se este for baseado so em tal carater. Davis (1928) chama 

a atengao para estes casos e ainda para o facto desta esp6cie poder, 
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quando viva, ou recem-morta, apresentar a extremidade de tais seg- 
mentos nao retraida, podendo a parte nao revestida por escamas si- 
mular um pequeno aneL 0 segundo ta^o posterior apresenta a poryao 
negra com cerca de 25 (/o do articulo. Root (1926) da para os espe- 
cimes do Rrasil 25,33 %. Davis (1928) verificou variagoes extremas de 
54 e mesmo de 12c/o. Pires (1934), estudando os argyritarsis de dife- 
rentes pontos do Estado de S. Paulo, verificou variagoes medias de 
18 a 35 %, com um minimo de 12 e um maximo de 54 fa. 

ABDOMEN. — Os tergitos abdominais sao recobertos de escamas 
amareladas, nao havendo no VIII segment© escamas brancas. Os tufos 
postero-laterais sao muito discretos e se mostrando so no 5.° ou 6.° 
segment©, havendo casos em que passam inteiramente desapercebidos. 
0 primeiro esternito abdominal nao apresenta escamas brancas. 

Os anofelinos da serie argyritarsis, ao contrario dos da serie tar- 
simacvlatus, apresentam caracteres diferenciaes bastante constantes 
que nos permitem um diagndstico das especies pelo simples exame dos 
adultos. Resta-nos, entretanto, o estudo de diferenciagao racial das es- 
pecies, principalmente no tocante a sua biologia, o que esta requeren- 
do urgente solugao. 

0 argyritarsis distingue-se das formas tipicas e atipicas de albi- 
tarsis pela ausencia das duas linhas paralelas de escamas brancas no 
1.° esternito abdominal. Quando este carater nao pode ser obscrvado, 
a ausencia de aneis apicais nitidos nos tarsos medios e no 1.° tarso 
posterior sao bons caracteres para diferencia-lo das formas tipicas 
desta ultima especie. Das suas formas atipicas se diferencia pela au- 
sencia de escamas brancas no 8,° tergito abdominal e pela tonalidade 
branco puro, imutavel para uma tonalidade creme com a variaQao da 
mcidencia da luz. 

Do darlingi se ditingue facilmente pela mancha B. 2 da Costa da 
asa, que nesta ultima especie e sempre muito menor do que a mancha 
negra pre-umeral e nao compreende a veia transversa umeral. Dife- 
rencia-se ainda, por nao apresentar escamas amareladas nas asas; por 
n&o apresentar tufos pdstero-laterais de escamas eretas do 2.° ao 7.° 
tergito abdominal, carater este absolutamente constante em darlingi e 
em pessoai, bem como nas especies da serie tarsimaculatns. Nas outras 
especies, tais como alb i tar sis, argyritarsis e lanei, ate hoje nao nos foi 
dado observar tal estrutura presente no 2.° segmento abdominal e ereta, 
como acabamos de assinalar. files podem estar presentes do 3.° ao 4.° 
segmento, como em albitarsis e muito mais raramente em argyritarsis. 

• see — 20 
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O argyritarsis se diferencia do A. pessoai pela ausencia das linhas 
paralelas de escamas brancas no 2.° esternito, pela ausencia do tufos 
postero-laterais eretos no 2.° segment© abdominal, pela presenga de 
numerosas escamas amareladas nos tergitos abdominals e pela ausen- 
cia de escamas brancas no 8.° tergito. 

0 A. argirytarsis se diferencia do A. lanei por esta especie apre- 
sentar um comprimento de asa de 5,2 mm. e por ter aneis brancos api- 

cais acentuados no 1.° e 2.° tarsos medios e no 1.° tarso posterior. 
O hipopigio do macho apresenta um mesosoma com um par de 

foliolos, de regra curvos e dirigidos para linha mediana e com dentes 
finos, o que Ihes da um aspecto esfarpelado. (Pr. XII, fig. 54). Ha 
casos em que sao mais retos e mais longos e podem ser confundidos 
com os de darlingi- Pires (1934) mediu os foliolos de 77 argyritarsis 
obtendo um comprimento medio de 44 micra, com um minimo de 30 
micra e um maximo de 60. Em darlingi, porem, o mesosoma apresen- 
ta a sua porgao post-foliolar longa e os foliolos, de regra sao dispos- 
tos lateralmente e sao retos, apresentam a sua porgao basal, que se ar- 
ticula na face do mesosoma, muito hialina, o que da a impressao que 
eles estao inseridos nos bordos do mesosoma e pela sua porgao justa- 
basal. (Pr. XV, fig. 63). fistes foliolos, conforme o angulo em que sao 
vistos, podem apresentar dentes e bem conspicuos. (Pr. XII, fig. 56). 

0 hipopigio do macho de A. lanei e diferente do de argyritarsis, 
por apresentar o lobo dorsal das pincetas alto e expandido no apice e 
o mesdsoma muito longo e delgado, com um par de foliolos retos e 
desprovidos de dentes. 

As larvas de argyritarsis sao muito caracteristicas. As cerdas cli- 
peais anteriores sao desprovidas de ramifica?6e.s grosseiras, sendo que 
as internas, sao muito aproximadas entre si, o que Ihes da uma Rela- 
5ao Clipeal de 3,0 a 3,5 e 4,0. As clipeais posteriores sao simples e 
longas. Os tufos protoracicos sub-medianos internes apresentam fo- 
liolos filamentosos. (Fig. 28). Alias as larvas desta especie nao apre- 
sentam tufos com foliolos palmados no tdrax. No abdomen os foliolos 
dos tufos palmados sao de ponta romba, embora nao truncada. A placa 
tergal do 8.° segment© abdominal e pouco maior do que a do 7.°. 

A larva de argyritarsis se diferencia das que apresentam Rela- 
cao clipeal grande, como a de strodei e de pessoai, por apresentar fo- 
liolos filamentosos nos tufos protoracicos sub-medianos internes. Dife- 
rencia-se da de darlingi, triannulatus triannulatus e lanei, que apre- 
sentam este ultimo carater, pelo seguinte: Em darlingi, a Real§ao 
Clipeal e pequena, pois as clipeais internas sao afastadas, e o labio pos- 
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terior do aparelho espiracular dos estigmas e provido de oma longa 
cerda saindo de um tuberculo, estrutura absolutamente caracteristica. 
(Fig. 25 e Pr. XV, fig. 64); em triannulatus triannulatus a Kelagao 
Clipeal 6 pequena e os tufos protoracicos submedianos internes sao de 
foliolos filamentosos grosses, retos, irradiando em leque (Fig. 20 e Pr. 
VIII, fig. 45); em lanei as cerdas clipeais anteriores externas apresen- 
tam ramificagoes grosseiras, dicotomicas e retas, alem dos foliolos 
palmados abdominals apresentarem o apice truncado, com uma espe- 
cie de entalhe, conforme notou C. Pinto. (1939b). 

Os ovos de argyritarsis foram descritos peln primeira vez por Pe- 
ryassu (1908) que diz o seguinte: "O ovo tern um dos polos mais del- 

gado e pontudo, o outro rombo e arredondado. As abas so abrangem 
a parte media do ovo. Dimensoes: comprimento — 0,mm.420; maior 
diametro 0,mm.200". Figuram estes ovos muito largos e com flutuado- 
res longos, tomando quasi todo o comprimento do ovo. Godoy & Pinto 
(1923) figuram o ovo de argyritarsis de Angra dos Reis, Rio de Ja- 
neiro Rozeboom (1938) figura o ovo desta especie no Panama, muito 
semelhante ao figurado por Godoy & Pinto (1923). 

Gat.vao & Barretto (1939a) estudaram os ovos desta especie, de 
exemplares de Rio Preto e Lins. Tais ovos, que sao muito semclhan- 
tes aos do albitarsis limai e pessoai (Fig. 11 e Pr. XIII, fig. 57), apre- 
sentam dois rebordos terminals dispostos muito nas extremidades, dei- 
xando visivel o exocorion de toda a face superior do ovo. Os flutua- 
dores, que, na maioria dos exemplares, sao muito afastados da linha 
mediana, apresentam-se, entretanto, em certos casos, muito proximos. 
0 exocorion entre os rebordos e os flutuadores, apresentam granula- 
?oes mais grosseiras do que nos ovos de albitarsis limai, granulagoes 
estas que se dispoem de modo a constituirem depressoes regulares e 
discretas que formam um esbo^o de mosaico. As suas dimensoes em 
micra sao as seguintes: Comprimento — mn. 468, mx. 509, md. 495; 
largura — mn. 162, mx. 193, md. 179; comprimento dos flutuadores — 
mn. 264, mx. 295, md. 285. N.0 de gomos dos flutuadores — mn. 23, 
mx. 25, e md. 23.6. 

Os criadouros de argyritarsis sao os mais variados possiveis. Com- 
panheiro de strodei as suas larvas suportam grandes variagoes de pH, 
e de temperatura. Por isso vivem em pequenas po§as, com ou sem ve- 
getagao, depressao de casco de animal, remanso de ribeirao, valetas, 
corregos, as vezes com bastante correnteza, como encontramos cm 
Pereira Barreto, zona Noroeste, junto com larvas de strodei e nume- 
rosos peixes de pequeno porte. Vivem em focos bem iluminados, par- 
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cialmente sombreados e mesmo bem escuros, como vimos na localida- 
de acima mencionada, num pogo formado por um regato, completamon- 
te recoberto de folhas de taioba. Barretto (1939a), em Palmeiras, en- 
con trou larvas desta especie, juntas com as de darlingi paidistensis, 
albitarsis, pessoai e strodei, em uma represa e a sua jusante e mon- 
tante, nas proporgoes dadas no Quadro III. 

QUADRO III 

Larvas de anofelinos capturados em Palmeiras nas margens de uma represa, 
a sua jusante e montante, segundo Barretto (1939) 

A jusante A montante 
Na represa da da TOTAL 

ESPECIES represa represa 

N.0 % N.0 % N.o % N.0 % 

A. darlingi paidistensis   402 62,5 2 0,7 0 0,0 404 40,4 

A. albitarsis   140 21,7 30 9,4 10 27,0 180 18,0 

A. argyritarsis   68 10,5 257 80,5 20 54,1 345 34,5 

A. pessoai   2 0,3 0 0,0 0 0,0 2 0,2 

A. strodei   32 5,0 30 9,4 7 18,9 69 6,9 

TOTAL   644 319 37 1000 

Na represa o pH dos focos variava muito pouco em torno de 7,1 — 
7,2, mas a jusante e montante ela oscilava entro 5,8 e 7,2. 0 mesmo se 
diga da temperatura da agua, na represa oscilava entre 24,50C e 
26,80C., ao passo que nos focos pequenos, a jusante e montante, atingia 
os extremes de 17,50C e 33,0oC., em poucos dias de diferenga. 

Barretto (1939b), estudando a alcalinidade da agua em diferen- 
tes criadouros de argyritarsis observou os seguintes valores: 

Alcalinidade em presenga de "methyl orange" — 7 a 11 partes de CaCO3 p. milhao 
Bicarbonate (HCO3) — 8,54 a 13, 42 partes de CaCO3 p. milhao. 
CO2 como bicarbonatos — 6,16 a 9, 68 partes de CaCO3 p. milhao. 

A acidez da agua apresentava as seguintes variagoes: 

Acidez livre — 6,81 a 39,76 partes de CaCO3 p. milhao 
Acidez total — 7,6 a 42,5 partes de CaCO3 p. railhSo. 
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As observagoes feitas sobre a biologia desta especie, anteriores a 
1926, devem ser aceitas com cautela, pois, nao sendo conhecidos naque- 
la epoca os seus caracteres precisos para diagrdstico, muita confnsao 
deve ter sido feita com darlingi, albitarsis, principalmente nas suas 
forraas atipicas e com pessoai. 

Em observagoes feitas em period© posterior a esta data, quo co- 
incidem com os notAveis trabalhos de Root (1926), Davis (1928) e 
Costa Lima (1928), certos autores verificaram que ela e domiciliar. 
Assim Neiva & Pinto (1930) verificaram sua incidencia domiciliar 
na regiao do rio Mogi Guassu, S. Paulo, onde a malaria era endemica. 
Na regiao da Cachoeira do Marimbondo, era a nnica especie encontra- 
da no interior dos domicilios, segundo C. Pinto (1930). 

Shannon & Davis (1930) na Baia, referem que esta especie e 
aemidomdstica e que as larvas se criam em focos artificiais, como potes 
de flores, bacias, etc.. As femeas adultas foram capturadas varias 
vezes dentro de casa. 

Para Root (1926) o argyritarsis nao ^eve ser bom transmissor 
de maldria. O mesmo verificou Davis (1928) que acentua que o argy- 
ritarsis, embora casualmente capturado nas casas, nao 6 verdadeira- 
mente domdstico em nenhum lugar por ele estudado no Brasil ou Ar- 
gentina, fato que depois verificou nao ser verdadeiro na Baia, em 
1930. 

GalvAo, Lane & CoRRfiA (1937) verificaram que esta especie era 
muito pouco domiciliar em Pereira Barreto (antigo Novo Orients) e 
Lussanvira. 0 Quadro IV da o resultado da incidencia de argyritarsis 
e outras ospecies nas habita^oes destas localidades. 
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QUADRO IV 

Capturas domiciliares em Pereira Bar re to e Lussanvira, segundo 
Galvao, Lane & Correa (1937) 
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(*) = A. oswaldoi (**) = A. triannulatus. 

t. de se notar que, a despeito deste niimero insignificante do ar- 
gyritarsis dentro das habitagoes, em Pereira Barreto, os focos situa- 
dos a 100 e 150 metres distantes destas casas apresentavam numerosas 
larvas desta especie, em todos os tipos de criadouros, donde se supor 
que tais mosquitos deviam ser desviados para outros hospedeiros. Em 
1988, qnando la voltamos, so conseguimos numero insignificante desta 
especie em capturas domiciliares e mesmo com isca de cavalo. Num 
mangueirao de porcos, entretanto, a poucos passos de casas habitadas 
por numerosas pessoas, as capturas foram abimdantes e exclusiva- 
mente de argyritarsis. 

Barretto (1939a e 1939b) verificou em Palmeiras que esta es- 
pecie e muito pouco domiciliar e indiferente ao sangue humano e de 
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cavalo, pois em capturas domiciliares ela figumu na propor^ao de 0.65 
por cento do total dos mosquitos capturados, com armadilha do tipo 
Magoon esta propor§ao foi de 3,5 ao passo que com isca de cavalo 
ela foi de 0,0 %, a despeito dos numerosos focos de suas larvas exis- 
tentes a poucos metros. 

Julgamos que esta diversidade de observagao dos autores seja con- 
sequencia de uma diferenciagao racial condiciorando habitos diferen- 
tes no argyritarsis a semelhanga do que se passa em outros anofeli- 
nos, como o A. maculipennis na Europa e o A. albitarsis na Regiao 
Neotr6pica. 

Esta especie tern sido observada muito numerosa em regioes frias 
como na Argentina. No municipio de S. Panlo ela e rarissima. Em 
Campos do Jordao, onde e muito frequente a sua companheira strodei, 
nao capturamos suas larvas nem adultos. 

DlSTRIBUigAO GEOGRAFICA 

Do Panama a Argentina, com ausencias locais em certas regioes. 

Anopheles (Nyssorhynchus) albitarsis Arrihalzaga, 1878. 

E especie de facil caracteriza<jao devido a presenga das duas linhas 
de escamas brancas no primeiro esternito abdominal, conforme assina- 
laram Shannon & Davis (1930) e devido a ausoncia de tufos postero- 
laterais no segundo esternito abdominal, conforme assinalaram Galv^o 
& Lane (1937) e Galvao & Barretto (1939b). Tais tufos, entretanto, 
podem se apresentar do 3.° ou 4.° segmento em diante. Todo o Nysso- 
rhynchus que apresentar estes dois caracteres rennidos, no estado 
actual dos nossos conhecimentos, e albitarsis. 

A especie, entretanto, e muito variavel, tanto na sua morfolo- 
gia, como na sua biologia. Os adultos, na sua forma tipica apresentam 
os caracteres principals, que damos a seguir. Palpos com o 4.° segmen- 
to branco, os demais negros, com anel branco nas articulatjoes. Em 
alguns casos ha escamas brancas no 3.° segmento, salpicadas on cm 
mancha. Escamas claras das asas de cor palha ou amarelada. Mancha 
B.2 da Costa maior do que a mancha pre-umeral, podendo se fundir 
com a H.l. Tarsos anteriores com anel branco apical no 1.°, 2.° e 3.° 
segmentos. Tarsos medios com aneis brancos apicais nitidos no 1.°. 2.° 
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e 3.° segmentos. Tarso posterior com anel branco apical nitido no 1.° 

segment©. Por^ao negra do 2.° segmento variando de 40 a 90 °/o do 
total do comprimento do articulo. Tergitos abdominals recobertos de 
escamas amarelas, entremeiadas com raras brancas, que no 7.° e 8.° 
segmentos podem aumentar muito de numero e constituir as unicas 
existentes. Tufos postero-laterais ausentes nos dois primeiros tergitos 
e presentes do 3.° ou 4.° em diante, ate o 7,° e habitualmente nao 
muito salientes, ao contrario, portanto, do que acontece nas especies 
da serie tarsimaculatus e em A. darlingi paulistensis e A. pessoai. Pri- 
meiro esternito abdominal com as duas linhas de escamas brancas ja 
assinaladas. 

Chagas (1907) descreveu a Cellia brasiliense, que mais tarde foi 
estudada por Root (1926) na sua localidade tipo, em Lassance, M. G. 
Este autor considerou-a como variedade de albitarsis, por diferir das 
formas tipicas desta especie pelo seu porte menor, com um compri- 
mento de asa de 3,1mm. em vez de 3,4 mm., pelas escamas brancas 
muito ahundantes no 7.° e 8.° tergitos abdominais, pela ausencia de 
anel branco apical no primeiro tarso posterior e pelo segundo tarso 
posterior apresentar a sua mancha negra basal medindo menos de 
50 %> do comprimento do articulo. As larvas e a terminalia do macho 
eram aparentemente identicas as de albitarsis, apenas as cerdas cli- 
peais anteriores externas das larvas apresentavam-se um pouco mais 
curtas e com ramificagoes mais acentuadas do que em albitarsis. 
Root teve ocasiao de observar que os adultos desta variedade atacavam 
o homem em pleno dia, sob luz solar intensa, como haviam observado 
Chagas e Neiva. Depois de Root ninguem mais estudou esta varieda- 
de na localidade tipo. 

Galvao & Barreto (1939b), estudando os albitarsis de Sao Paulo, 
verificaram que alem da forma tipica, havia duas formas atipicas ex- 
tremas, uma afim a var. hrasiliensis e outra muito semelhante a argy- 
ritarsis, e que entre estes tipos havia todas as formas de transi^ao. 
Todos estes albitarsis, entretanto, apresentavam os dois caracteres 
constantes: A dupla fileira de escamas brancas no 1.° esternito abdo- 
minal e a ausencia dos tufos postero-laterais nos dois primeiros seg- 
mentos abdominais, Julgamos de interesse tranacrever o que neste 
particular dizem Galvao & Barretto. 

"Forma afim a brasiliensis. Pudemos encontrar apenas dois exerr>- 
plares que coincidiam com brasiliensis visto por Root: asas medindo 3,3 
mlimetros de compr., com manchas claras formadas por escamas brancas; 
R. 3 com apice negro; forquiiha de M. 1 + 2 negra; 7.° e 8.° tergitos 
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ahdominais alvos; 1.° tarso posterior com anel branco apical, 2.° tarso 
posterior com 35 % de negro basal, tarsos medios negros. 

Forma semelhante a argvritarsis. Esta forma encontrada com bas- 
tante frequencia, e semelhante a precedente; caracteriza-se por apresen- 
tar as escamas das asas de c6r branca, 7.° e 8.° tergitos abdominais sem 
escamas brancas e os tarsos medios e 1.° tarso posterior inteiramente 
negros. Tais caracteres se prestam a confusao com o argyritarsis, mas 
a presenga da dupla fileira de escamas brancas no primeiro esternito 
abdominal aliada ao reflexo levemente amarelado das escamas claras das 
asas, varidvel conforme a incidencia da luz mostra que se trata de al- 
bitarsia. 

Entre estes tipos extremes encontramos todas as formas de passa- 
gem que podemos sintetizar da seguinte maneira: 

1.° — Mosquitos pequenos com asas com as escamas claras de c6r 
branca como na forma precedente, mancha B.2 maior, igual ou menor 
do que a mancha negra pre-umeral, 8.° tergito abdominal sem escamas 
brancas, tarsos mddios el.0 tarso posterior anelados ou nao, 2° tarso 
posterior com menos de 50 % de negro basal. 

2.° — Mosquitoa pequenos, com escamas amareladas nas asas, 8.° 
tergito branco, D. 2, sub-igual ou maior do que a negra pre-umeral. Tarsos 
medios el.0 posterior anelados ou nao, ou com vestigios de anel, 2° tarso 
posterior com menos de 50 % de negro basal. 

3.° — Mosquitos com asas com escamas amarelas ou brancas, o 8° 
ou 7.° e 8.° tergitos abdominais brancos, 2 0 tarso posterior com 50 % 
ou mais de negro basal. 

4° — Mosquitos medios com vestigios de anel branco apical ou al- 
gumas escamas brancas apenas no 1° tarso posterior e nos tarsos mddios. 

5° — Mosquitos com todos os caracteristicos da forma tipica, ape- 
nas com ol.0 tarso posterior, ou os tarsos medios, ou am bos sem anel 
branco apical ou vestigios deles apenas. 

As femeas de albitarsis se distinguem das de argyritarsU peloa 
caracteres descritos no capitulo anterior. Distinguem-se de darlingi 
porque esta e.specie apresenta a mancha B. 2 da Costa muito pequena, 
serapre muito menor do que a mancha negra-pre-umeral, apresenta os 
tufos pdstero-laterais do abdomen presentes desde o 2.° segmento e 
eretos e nao possue escamas brancas no 7.° e 8.° tergitos abdominais. 
Sao diferentes de pessoai, porque esta especie apresenta as escamas 
claras do mesonoto e das asas absolutamente alvas, sob todas as inci- 
dlncias de luz, os tufos pbstero-laterais do abdomen, como em darlin- 
gi, estao presentes desde o 2.° segmento e sao muito pronunciados, as 
escamas claras dos tergitos sao raras e sempre brancas, nunca ama- 
reladas. A. Innei £ diferente de albitarsis por nao apresentar as duas 
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Jinhas de escamas brancas no primeiro esternito abdominal e por nao 
apresentar escamas brancas no VII e VIII tergitos abdominais. 

A terminalia do macho apresenta um mesosoma largo, pouco qui- 
tinizado e sem foliolos. Este carater unido a forma dos lobos dorsais 
das pincetas, que sao baixos e de forma arredondada, evitam de ma- 
neira absoluta, a confusao com a terminalia de A, pessocii, que apre- 
senta tais lobos altos, de apice truncado, largo e com depressao na linha 
mediana e o mesosoma alto, delgado e fortemente quitinizado. (Pr. 
XIV, figs. 60, 61 e 62 e Pr. XVIII, fig. 72). 

Quanto as larvas, ja vimos, ao nos referirmos a A. oswaldoi e A. 
trianuulatus, como se diferenciam das destas especies. 0 seu diagnosti- 
co se faz pelas cerdas clipeais, com ramifica<joes vestigiais, visiveis so 
com grande aumento; clipeais internas muito afastadas, com Relacao 
Clipeal de 1,0 a 1,5; clipeais posteriores sempre ramificadas; tufos 
protoracicos submedianos internes muito aproximados da linha media- 
na, quasi se tocando e compostos de 16-17 foliolos de ponta romba. 0 
numero destes foliolos pode descer a 14-15 ou atingir a 20. fistes tufos 
habitualmente se implantam no mesmo esclerito que os demais do 
grupo. No entanto, ha casos em que isto nao se da. Ja vimos que certas 
larvas de oswaldoi principalmente de osivaldoi noroestensis podem 
apresentar estes tufos com 16 foliolos e tambem a sua implanta<jao 
pode ser no mesmo esclerito comum aos demais tufos do grupo Neste 
caso, teriam valor as ramificagoes mais grosseiras e mesmo dicotomi- 
cas das cerdas clipeais anteriores e a distancia grande que separa os 
tufos protoracicos submedianos, nas larvas de osvaldoi. A 8.a placa 
tergal do abdomen raras vezes e excessivamente maior do que a 7.a. 

Nao tivemos ocasiao de encontrar larvas com as cerdas clipeais 
anteriores externas muito curtas e, fortemente ramificadas, como as 
de var. brasiliensis descritas por Root (1926). 

Quanto a atipia de uma larva de albitarsis assinalada por Davis 
(1933) na Baia, que apresentava as cerdas clipeais anteriores internas 
muito proximas e as clipeais posteriores simples e longas, conforme 
se pode ver na figura b da Prancha III dada por este autor, cujo 
adulto deu um albitarsis tipico, pensamos se tratar de um especime de 
A. pessoai Galvao & Lane, 1937. 

Os ovos de A. albitarsis da Baixada Fluminense foram descritos 
por Root (1926) conjuntamente com os de oswaldoi { — tarsimacula- 
tus) e de darlingi (Fig. 17), como ja nos referimos anteriormente, 
Root descreveu no exocorion de tais ovos desenhos em forma de es- 
trelas ornadas por 8 a 10 linhas irradiando de um centro imaginario- 
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Como vemos pela figura, sao ovos que apresentam um so rebordo ter- 
minal, que e o cefalico, em forma de colarinho e envolvendo o polo do 
ovo. fiste colarinho apresenta uma disposi<jao divergente, ao passo que 
no de darlingi e convergente. A respeito disto Root diz: 

"The apparent difference between the frills os albitarsis and dar- 
lingi, as shown in the figures, may very well be due to incomplete ex- 
pansion in the case of the latter species." 

Posteriormente nenhum autor mais viu ovos de alhitarsis com a 
morfologia figurada e descrita por Root conforme tivemos ensejo de 
assinalar, ao nos referirmos aos ovos de oswaldoi. Pensamos ser ainda 
prematuro julgarmos ter havido algum engano por parte deste autor, 
uu, entao, atribuir esta morfologia, nao mais encontrada, a uma pos- 
sivel anomalia, devido ao pequeno numero de pesquisas que tern ha- 
vido sobre o assunto. O encontro frequente de novas formas de ovos, 
ainda tao mal estudados nas diferentes especies de Nyssorhynchus, nos 
faz pensar de tal maneira. Ainda recentemente C. Pinto (1939b) acei- 
ta a morfologia dos ovos das 3 especies acima citadas, tal como as des- 
creveu e figurou Root. 

Mesmo nesta hipetese, resta verificar se a forma estudada por 
Root corresponde a forma tipica da Argentina, descrita por Arribal- 
zaga, e como sao seus ovos. Isto requer, portanto, uma revisao sobre 
o assunto, 

Gragas a gentileza do dr. Cesar Pinto tivemos oportunidade de 
examinar uma preparagao de ovos de A, albitarsis brasiliensis, por eie 
figurados em 1923, de especimes de Campos, R. J., e verificamos que 
muito so aproximam dos de A. albitarsis Umai. 

A. albitarsis limai Galvao & Lane. 1:k>7 

Galvao & Lane (1936) estudaram e figuraram os ovos de albitar- 
sis dos arredores de Sao Paulo e verificaram serem diferentes dos des- 
critos por Root (1926) de exemplares da Baixada Fluminense. Roze- 
BOOM (1937) constatou o mesmo para os albitarsis do Panama. Em 
vista destes fatos e da especie apresentar uma biologia tao diferente 
de regiao para regifio, Galvao & Lane (1937) descreveram a varie- 
dade albitarsis limai, cujos adultos eram identicos aos albitarsis tipicos 
descritos por Root. Seus ovos (Fig. 12 e Pr. XIII, fig. 58) medem 536 a 
558 micra de comprimento, 186 a 198 micra de maior largura, flutua- 
dores com 20 a 22 gomos e com 244 micra de comprimento. Seus re- 
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bordos terminais sao dispostos muito na extremidade do ovo e seus 
flutuadores sao muito afastados da linha mediana. Seu exocorion das 
por§6es laterals e inferior e liso, sem desenhos em estrela, nem eleva- 
?6es ovaladas. 

Formas ati'picas 

GalvAo & Barreto (1939b), em Palmeiras, estudaram os ovos dc 
formas atipicas de albitarsis cujos adultos eram muito seraelhantes a 
argyritarsis (Fig. 13 e Pr. XIII, Fig. 59). Eram ovos de 581 micra de 
comprimento, 189 micra de maior largura. Os flutuadores mediam 234 
micra de comprimento e eram compostos de 16 a 18 gomos, em vez de 
20-22 gomos como em albitarsis limai. 

Biologia 

Root (1926) diz que as larvas de albitarsis sao encontradas ha- 
bitualmente entre a vegetagao e quasi nunca ocorrem em colegoes da- 
gua despidas de vegetacao e lodosas. Nas cercanias de Sao Paulo, vimos 
varias vezes larvas de albitarsis limai em excavagoes de olaria, quasi 
completamente despidas de vcgetagao e com agua muito turva. Ai en- 
contramos tambem numerosos strodei. As larvas de albitarsis, entre - 
tanto, sao mais exigentes do que as de strodei e argyritarsis. Em Pe- 
reira Barreto, zona Noroeste de S. Paulo, encontramo-las em alagados 
grandes cobertos de vegetagao vertical e em alagados de ribeirao com 
fraca correnteza, 

Barreto (1939a e 1939b), em Palmeiras, S. P., verificou que as 
larvas desta especie ocorriam tanto na margem de uma represa, com 
agua limpida, com poucos detritos e parcialmente ensombradas, como 
junto com os strodei e argyritarsis em nascentes, remansos de ribei- 
rao, valetas de drenagem abandonadas e em pequenos charcos- 0 pH de 
tais focos oscilava entre 6,1 e 7,4, sendo que, nos criadouros mais ricos, 
estes valores eram de 6,8 e 7,4. 

Quanto a transmissao da malaria, Root (1926) diz que e provavel 

que todas as disseccoes registradas por Boyd (1926) para A. brasi- 
liensis realmente sejam de A. albitarsis, embora muitos especimes de 
darlingi e talvez alguns verdadeiros argyritarsis fossem provavelmen- 
te incluidos na ultima categoria. 

C. Chagas (1907) verificou que o A. albitarsis brasiliensis ataca 
o homem em pleno dia, fato esse confirmado por Root. Em 1937 vimos 
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J. Lane capturar um albitarsis tentando suga-lo, as 15 horas, no Alto 
da Serra do Mar, prdximo da repress da Light & Power Cy. 0 mesmo 
fato observou Barreto (1939) em Palmeiras. Mann (in Shannon, 
1933), refere-se a enxames de albitarsis atacando o homem, com sol 
quente, no Lago Rocagna, Bolivia. 

numerosas referencias a infec^ao natural do albitarsis pelos 
plasmddios humanos. Assim Godoy & Pinto (1923) encontraram-no 
com esporozditos nas glandulas em Campos, R. J.; o mesmo relatam 
Godoy, Lobo & Cruz (1930); Boyd encontrou-o com oocistos em 6,2 % 
e com esporozditos em 2,8 fo na Baixada Fluminense. Gomes de Faria 
(in C. Pinto, 1930) encontrou em 1926 em Lussanvira e Ilha Seca. S. 
P., um exemplar em 169 albitarsis dissecados com oocistos no estoma- 
go ( = 0,44%). Posteriormente, GalvAo, Lane e CORRflA (1937), tra- 
balhando no mesmo local, encontraram uma infima percentagem de 
0,70 % desta especie nas capturas domiciliares, efetuadas em mar^o 
de 1936 c fevereiro, abril e maio de 1937, em contraste com as altas 
percentagens de darlingi de 79,7 % — 81,48 % — 90,78 % 100 por 
cento, pelo que concluiram que Gomes de Faria provavelmente havia 
lidado com darlingi, naquela epoca de 1926 ainda nao descrito, e nao 
com o albitarsis. 

N. Telles (1939) capturou em domicilio exeraplares de A. dar- 
lingi e A. albitarsis em epoca de epidemia, em Una, S. P., a 900 raetros 
de altitude. 

Por outro lado nao sao poucas as referencias de nao ser esta 
especie domiciliar em certas localidades. Curry em 1934, no Panama, 
citado por Rozeboom (1937) refere-se ao fato de nao se capturar esta 
especie em domicilio ou picando o homem, mesmo em proximidades de 
focos ricos de suas larvas. Davis (1928) diz que o albitarsis 6 domes- 
tic© no Prasil, mas muito menos na Argentina. Ja citamos os resul- 
tados de Galvao, Lane & Corr£a, (1937), em Pereira Barreto e 
Lussanvira, onde encontraram s6 0,7 % de albitarsis no total dos 
anofelinos capturados nas habita^oes. O A. albitarsis limai e encon- 
trado abundantemente nas cercanias de Sao Paulo e no Vale do Pa- 
raiba, zonas de anofelismo sem malaria, o que nao importa que ele se 
infecte com facilidade em laborat6rio, como demonstraram Galvao 
& Lane (1937c). Barretto (1939a) verificou que tanto o albitarsis 
limai como as formas atipicas de albitarsis em Palmeiras ocorrem em 
pequena propor^ao nas capturas domiciliares 5,15 %, em armadilha 
tipo Magoon com isca de cavalo 2,0 % e mais numerosas com isca de 
cavalo m6vel, 15,3 %• Pensamos que a prova de precipitina poderia 
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esclarecer estas observagoes da incidencia de albitarsis e outras espe- 
cies em domicflio. 

A. Prado (1931), narra que numa localidade de media endemi- 
cidade de malaria, na zona Douradense, onde naquele ano haviam sido 
introduzidas numerosas cabecas de gado, nao capturou nenhum ano- 
felino dentro de casa, nem observou febricitantes. Entretanto, no 
curral que se localizava proximo das habitaQoes eram capturados nu- 
merosos albitarsis sugando o gado. Durante o dia tambem o gado era 
atacado por numerosos anofelinos. 

Antunes & Lane (1933) em Porto Martins verificaram fato 
semelhante. Numa fazenda onde o gado era recolhido proximo das 
habitagoes, nao havia malaria, a despeito de grande numero de ano- 
felinos. Ja na vila, que era desprotegida de animais, grassava inten- 
samente a malaria. Capturaram nesta fazenda 3 especimes de albi- 
tarsis dentro de casa, mesmo assim atraidos pela luz de forte 1am- 
pada a gazolina, ao passo que fora capturavam 175 anofelinos su- 
gando o gado. 

A discrepancia dos resultados dos autores acima citados, mos- 
trando que, em certas localidades o albitarsis e domestico e pode ser 
encontrado naturalmente infectado e, em outras regioes, ele nao e 
absolutamente domiciliar, como em Pereira Barreto; o fato de ser ele 
encontrado em zonas de anofelismo sem malaria, como nos arredores 
da cidade de Sao Paulo e no Vale do Paraiba; e, mais ainda, a faci- 
lidade com que ele e infectado experimentalmente em laboratdrio, 
vem demonstrar que o fenomeno do anofelismo sem malaria esta 
estritamente ligado, como na Europa, aos habitos que apresentam as 
ragas biologicas ou as variedades de cada especie de anofelino. 

Dai a necessidade urgente de se caracterizarem as diferentes 
variedades que compoem as nossas especies de Nyssorhynchns, para 
que tenham valor pratico os estudos sobre sua biologia. So por meio 
de tais conhecimentos se podera fazer uma profilaxia antianofelica 
racional. 

DISTRIBUIQaO GEOGRAFICA 

Desde o Panama ate a Argenina. Em Sao Paulo e mais raro no 
Litoral como ja haviam notado Pessoa & Prado (1925), do que no 
Planalto. E muito frequente nas cercanias de Sao Paulo, Capital, e 
no Vale do rio Paraiba (albitarsis limai) onde nao sao encontradas 
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as formas atipicas atras mencionadas, afins a brasiliensis ou seme- 
Ihantes a argyritarsis. E encontrado em todas as zonas do Planalto. 
Em muitas delas, como em Palmeiras, encontram-se nas mesmas 
capturas as formas tipicas, com a porgao negra do segundo tarso pos- 
terior muito longa, como exemplares atipicos acima citados, com a re- 
ferida mancha muito curta. 

Anopheles (Nyssorhynchus) darling! Root, 1926 

£ o vetor autoctone de malaria mais perigoso no Brasil. Foi 
especie confundida com albitarsis e argyritarsis, antes de sua des- 
crigao, o que invalidou muita observagao sobre sua biologia. No 
Estado de S. Paulo ja nos referimos as observagoes de Gomes de 
Faria em 1926 em Lussanvira e Ilha Seca (In C. Pinto 1930), que 
devem se referir a esta especie. Possivelraente quanto a outras refe- 
rencias mais antigas se de o mesmo. 

E especie muito caracteristica, porque tern a mancha negra pre- 
umeral na Costa da asa sempre muito maior do que a B2 e com- 
preendendo a transversa umeral. As escamas claras das asas sao bem 
amareladas. Os palpos apresentam o 4° segmcnto branco, os 3 pri- 
meiros negros com aneis brancos apicais, sendo que o 3° pode apre- 
sentar escamas brancas esparsas e mesmo formando uma mancha 
mais ou menos grande. Root (1936) da a seguinte descri^ao dos 
adultos e terminalia dos machos desta especie, cuja localidade tipo 
e Porto das Caixas, na Baixada Fluminense: 

"Adult. Similar in general to A. albitarsis and, like that species, 
often has the next to the last segment of the female palpi more or 
less faintly whitish. There is much less tendency toward white scaling 
of the tip of the abdomen in darlingi. The first hind tarsal is white- 
ringed at tip and the second hind tarsal is less than half black, al 
though in extreme cases the black may occupy as much as 49 per 
cent, of its length. Mid tarsi white-ringed as in albitarsis. Fore tarsi 
also white-ringed, the white ring of the third segment being almost 
always longer than that of the second in any individual case, althoug 
there is great variation in the actual extent of the white rings in 
different speciemen. In albitarsis the white ring of the second segment 
is nearly always longer than that of the third (see Table III). 
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TABLE III 

Average width of the white rings on the fore tarsal segments of 
various species of the Nyssorhynchus group (expressed as percentage 
of the length of the second fore tarsal segment). 

SPECIES Locality 1st. joint 2d. joint Sd. joint 

A. albitarsis   Brasil 40.3 % 80.0 % 
A. darlingi  Brasil — 30.2 % 35.0 9c 
A. tarsimaculatus  Brasil 28.1 % 40.5 % 47.0 % 
A. strodei   Brasil 18.0 % 31.2 % 85.2 9c 

Argentina 23.3 % 33.3 % 33.7 9o 
A. bachmanni   Paraguai 17.7 % 20.5 % 32.5 9c 

Wings in general even darker than those of most Brazilian albir 
tarsis, but not so dark as Argentine specimens of this species. On the 
costa, tne wmte spot near the humeral cross vein (spot B2) usually 
does not include the cross vein and is always much shorter than the 
preceding black spot. In albitarsis this spot does include the cross vein 
and is equal to or longer than the preceding black spot (which latter 
is occasionaly absent). Subcostal spot small, averaging about one tenth 
as long as third vein. Tip of lower branch of second vein usually black- 
scaled in darlingi, white-scaled in albitarsis. Fork of fourth vein and 
the greater part of its stem usually white-scaled in both species. 

Male genitalia. Similar in general plan to those of albitarsis and 
argyritarsis. The single parabasal spine arises from a slightly longer 
protuberance than in those species. The mesosome (see Plate III) is 
longer and more slender than in the other two species and the tip is 
even more heavily chitinized than in argyritarsis. The ventral lip is 
more prolonged than in the other species. A pair of long, straight 
leaflets are present and seem to be attached near instead of at their 
base, so that these is a short, blunt-ended portion extending caudad 
as well as a long pointed portion extending cephalad. The leaflets are 
not obviously serrate. The dorsal lobes of the claspette are low, not 
as long as the mesosome, and have a truncate apex. In some prepara- 
tions this truncate portion appears to bear sparse, short hairs". 

A larva no 4° estadio apresenta uma estrutura absolutamente 
caracteristica que e uma longa cerda implantada em tuberculo saliente 

na borda do labio posterior do aparelho espiracular. Alem disto, apre- 
senta os tufos protoracicos submedianos internes com foliolos filamen- 
tosos, (Figs. 25 e 26 e Pr. XV, fig. 64). 
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A pupa, ao contrario da das outras especies do grupo, apresenta 
as tubas respiratdrias com um entalhe que atinge cerca de metade do 
seu comprimento, o que forma dois rebordos claviformes. fiste aspecto 
e absolutamente caracteristico da especie. 

Os ovos foram descritos por Root junto com os de oswaldoi (=tar- 
simacidatv?) e os de albitarsis da maneira que ja foi exposta, ao tra- 
tarmos destas duas especies- Resaltamos, entretanto que pela descri^ao 
e figura do autor (Fig. 17) tais ovos apresentam um colarinho cefalico 
convergente, e o exocorion da sua porgao livre apresenta desenhos em 
forma de estrelas, constituidas por 8-10 linhas irradiando de um centro 
comum imaginario. 

Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi paulistensis Galvao, Lane & Correa, 1937. 

GalvAo, Lane & Corr£a (1937) estudando os darlingi de Novo 
Oriente (boje Pereira Barreto) verificaram que a despeito de sua 
grande incidencia domiciliar, era dificilmente encontrado nos criadou- 
ros prdximos ou distantes das habitagoes, pois durante o mes de abril 
e parte do mes de maio de 1937 s6 conseguiram encontrar 5 larvas 
desta especie, sendo 1 no remanso de um pequeno corrego que desem- 
boca numa lagoa tributaria do rio Tiete e 4 nas bordas da referidu 
lagoa. Por isto concluiram que tais criadouros eram anormais. O mesmo 
assinalou Costa Filho (1937) em Porto Martins. Por outro lado Root 
conseguiu, na Baixada Fluminense, numerosas larvas em criadouros 
tais como remansos de pequenos cursos dagua, ao longo de suns 
margens, em canais com correnteza um tanto rapida, em lagoas quasi 
sem correnteza, no meio de tufos de vegetagao de superficie, em charcos 
cheio de vegeta^ao, isto e, em criadouros semelhantes aos pesquizados 
em Novo Oriente. Havia; portanto, uma diferenga nas preferencias dos 
tipos de criadouros dos darlingi na Baixada Fluminense e dos de Novo 
Oriente. 

A esta diferen?a biologica correspondiam diferengas morfologicas 
nas femeas, nos machos e nos ovos, pelo que, os autores julgaram estar 
em face de uma variedade diferente de darlingi a que chamaram de 
A. darlingi pmdistensis. 

De f?.to as femeas dos darlingi paulistensis apresentam a mancha 
negra do 2° tarso posterior variando entre um minimo de 51 % do ar- 
ticulo e um maximo de 28 % quando a marcacao mais larga que Root 
observara foi 49 r/o. Os tufos pdstero-laterais do abdomen sao muito 
salientes e desde o 2° segment© ate o 7°. Estes dois caracteres foram 
observados constantes em material de Novo Oriente, Porto S. Pedro e 

••saa — so 
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Piracicaba em Sao Paulo e exemplares de Manaus e da Bala. Adicio- 
nalmente examinamos exemplares de diferentes municipios de Sao 
Paulo, entre os quais podemos citar Palmeiras, Una, Porto Martins, 
Vila Queiroz (municipio de Pompeia) em S. Paulo, Salobra em Mato 
Grosso, sempre encontrando estes caracteres. 

A terminalia do macho apresenta foliolos nao raramente curvos 
e providos de dentes fortes e ponteagudos e nao pequenos e serrilhados 
como em argyritarsis ou ausentes como em darlingi forma tipica de 
Root ("not obviously serrate" como em argyritarsis). (Pr. XII, fig. 56). 
Examinando maior numero de terminalias, verificamos que em muitas 
delas tais foliolos apresentavam um aspect© liso, em outros era liso de 
um lado e denteado do outro. Dissecando tais foliolos pudemos ver que 
quando eles estao em determinada posi^ao, os dentes nao sao vistos de 
perfil e sao por isto mascarados. Alem disto a base deses folilos, na 
sua articulagao com o mesosoma, a qual se faz sobre a face deste, e 
muito hialina. Isto da a impressao de que o foliolo se insere na borda 
do mesdsoma e pela sua por^ao justa basal como assinalou Root 
(Pr. XV, fig. 63). possivel que este autor tenha visto exemplares com 
foliolos do mesosoma em posigao desfavoravel, dando o aspect© de nao 
possuir dentes. Townsend (1933) relatando uma referencia pessoal de 
Davis, que notara que os foliolos dos darlingi de Belem do Para apre- 
sentavam dentes, pensa que esta diferenga da torma tipica seja indicio 
de uma raga geografica, cujos habitos devem ser estudados. 

Os ovos de A. darlingi paulistensis apresentam um colarinho ce- 
falico divergente, como no ovo de albitarsis figurado por Root, e o exo- 
corion livre e todo ornamentado com elevagoes ovaladas de aspecto gra- 
nuloso e de cor prateada (Fig. 14 e Pr. XVI, fig. 65). Estes ovos apre- 
sentam as seguintes dimensoes: Comprimento de 466 a 490 micra; lar- 
gura maxima de 140-150 micra; flutuadores dispostos na face supeiior 
do ovo, com 25 a 27 gomos e com 244 a 291 micra de comprimento. 
Tais ovos nunca se aglomeram formando figuras geometricas e nao raro 
se dispoem obliquamente, prendendo-se a pelicula superficial da agua 
apenas pelo rebordo cefalico em forma de colarinho, ficando o corpo 
imerso. 

Fazemos aqui a mesma observagao que ao nos referirmos a A. os- 

waldoi metcalfi. Pelo conhecimento que se possue hoje da morfologia 
dos ovos dos anofelinos do grupo Nyssorhynchus, que tern sido melhor 
estudada por diversos autores, nestes ultimos 4 anos, admitimos a pos- 
sibilidade de um engano de Root ao descrever os ovos de darlingi. A 
validade da var. darlingi paulistensis repousando principalmente na 
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estrutura dos ovos, ao par dos outros caracteres de adulto e da termi- 
nalia do macho, uma vez provado que houve engano da parte de Koox 
e demonstrado que os adultos da localidade onde ele trabalhou apre- 
sentam a mesma marcagao que os de Sao Paulo e terminalia masculina 
identica, esta variedade nao tera razao de existir. For enquanto iul- 
gamos prematuro qualquer juizo definitivo a respeito, uma vez que os 
estudos sobre este assunto estao apenas iniciados entre nos. Por isto 
mantemos provisoriamente o nome darlingi paulistensis ate que pes- 
quisas na localidade tipo esclaregam a questao. 

Os ovos de darlingi pavlistensis podem apresentar anomalias, con- 
forme verificaram Galvao & Barreto (1939a), que afetam o rebordo 
cefalico que pode se apresentar fendilhado, unido aos flutuadores ou 
ao exocorion. O exocorion na porgao posterior tambem pode se apre- 
sentar fendilhado. (Pr. XVI, fig. 66 e Pr. XVII, fig, 67). Tais ovos, 
porem, sempre se apresentam com a mesma estrutura geral e, na 
mesma oviposigao, aparecera varias alteragoes, o que evidentemente 
assinala uma anomalia. 

O diagndstico diferencial de darlingi com as especies afins ja foi 
discutido ao tratarmos de argyritarsis e albitarsis. Resta-nos distin- 
gui-lo de pessoai e lanei. O A. pessoai apresenta como o darlingi, pelo 
menos na sua var. paulistensis, os tufos postero-Iaterais do abdomen 
muito salientes e presentes desde o 2° tergito. A eoloraQao alva das es- 
camtuj claras de suas asas, a mancha B. 2 da Costa sempre maior do que 
a mancha negra pre-umeral e as 2 listas brancas no 1° esternito abdo- 
minal eliminam qualquer duvida. 0 hipopigio apresenta o mesdsoma 
sem foliolos. (Pr. XIV, figs. 61 e 62). OA. lanei apresenta as escamas 
das asas brancas, a mancha B.2 muito maior do que a mancha negra 
pre-umeral e os tufos pdstero-laterais do abdomen ausentes no 2° seg- 
mento e discretes nos demais. A terminalia apresenta o mesdsoma Ato 
e delgado, com foliolos longos e sem dentes. (Pr. XII, fig. 55, Fr. 
XVIII, fig. 69). 

BIOLOGIA 

0 darlingi pelos seus habitos extremamente domesticos e o mais 
perigoso vetor autdctone de malaria no Brasil. Ja Root ao descreve-lo, 
assinala a sua presen^a, em igual numero com albitarsis em capturas 
domiciliares em Porto das Caixas e predominando muito sobre aW;- 
tarsis e tarsimaculatus (oswaldoi?) em Santana. 
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Davis (1931) verificou que o darlingi em Belem do Para apresen- 
tava um indice oocistico de 22,3 % e indice esporozdtico de 5 Davis 
& Kumm (1932) em Franga, Baia, verificaram 28,7 % de darlingi in- 
fectados, com 27,5 % de estomagos com oocistos e 7,4 % de glandulas 
salivares com esporozoites. Shannon (1933) no Vale do Amazonas, 
em Porto Velho encontrou um mdice oocistico de 9,0 % e indice espo- 
rozdtico de 1,8 %. 

Ja assinalamos que os anofelinos dissecados por Gomes de Faria 
em 1926 em Lussanvira muito provavelmente devem se referir a dar- 
lingi, coma suspeitaram Galvao, Lane & Corr£a (1937). Estes mes- 
mos autorec verificaram que o darlingi paulistensis era eminentemente 
domestico em Novo Oriente e Lussanvira, ao contrario do albitarsis 
que era encontrado nas capturas domiciliares em 0,70 c/c e do oswoldoi 
(= tarsimacvlatns auts.) com 5,67 %, 7,09^ e 4,7 %. 

0 Quadro IV da a propor^ao das especies capturadas naquelas 
localidades. 

E interessante notar a relagao entre darlingi e tarsimaculatus nas 
capturas domiciliares e com isca animal (cavalo), sintetizaclos no 
Quadro V. 

QUADRO V 

AUTORES e localidades Especies Domicilio Isca animal 

Davis (1931), Belem, Para   darlingi 
tarsim. 

262 
24 

1 
138 

Davis & Kumm (1931), Franga, Baia   darlingi 
tarsim. 

250 
0 

80 
172 

Shannon (1933), Amazonia   darlingi 
tarsim. 

800 
1 

74 
1.000 

Por este quadro se ve acentuada antropofilia desta especie e a sua 
indiferemja pelo sangue animal- Barretto (1939) verificou o aeguinte 
em Palmeiras: 

A. darlingi paulistensis — capturados em domicilio — 128 
„ „ cavalo — 271 

A. strodei —- capturados em domicflio — 17 
„ „ cavalo — 97 
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Em Novo Oriente, em 1937, verificamos com o Dr. Renato CORREA, 
que o darlingi paulistensis procura penetrar nas habitagoes rurais, ao 
anoitecer. Estas habitagoes sao feitas de tabuas, deixando entre si 
enormes frestas, de maneira que pouco retem os anofelinos que suga- 
ram. Uma primeira captura eliminava a maioria dos darlingi pousados 
nas paredes e mdveis. Em seguida, das 20 as 21 boras comecavam a 
aparecer mais anofelinos, na sua maioria darlingi paulistensis, que pou- 
savam nas paredes externas das casas, muitos deles cheios de sangue. 
Varias vezes, capturamos tambem machos de darlingi paulistensis. 

Observamos, igualmente, que a captura com isca humana, a porta 
dos domicilios, dava maior ndmero de anofelinos da serie tarsima- 
culatus, na sua maioria ostvaldoi noroestensis, do que no interior das 
habitagdes. 

O darlingi paulistensis foi capturado sugando o homem as 11 boras 
da manha no municipio de Lins, na bacia do Tibiriga, pelo Dr. Renato 
Correa, no mes de fevereiro de 1939 (comunicagao verbal). 

Os criadoures de A. darlingi foram bem estudados por Root (1926). 
Os outros autores que os procuraram nunca assinalam focos abundantes 
de suas larvas. Benarroch (1931) procurou sem resultado os seus cria- 
douros. Davis (1931) no Belem do Para coletou umas larvas entre de- 
tritos nas margens de um curso dagua. Shannon (1931) diz que os 
criadouros de darlingi ficam nas margens dos cursos dagua batidos pelo 
sol, nos pantanos e brejos. Davis & Kumm (1932) capturaram 12 larvas 
desta especie, entre 500 de outros anofelinos nas margens do Jacuipe, 
em Franga, Baia. Shannon (1933) no Vale do Amazonas captnrou 
numero relativamente pequeno de larvas de darlingi e concluiu que os 
seus focos sao em agua corrente nos igapds e cursos dagua que se lan- 
gam nos tributaries do Amazonas. Ja nos referimos a escassez de larvas 
de darlingi paulistensis encontrado por Galvao, Lane & Correa (1937) 
em Novo Oriente e Lussanvira, a despeito da grande incidencia das 
formas adultas nos domicilios. 

Por todos estes motives Barreto (1939) fez um estudo sobre a 
ecologia desta especie em Palmeiras, verificando que la as larvas de 
darlingi paulistensis se criavam exclusivamente nas margens de uma 
represa onde a profundidade variava de 15 a 40 cts., e a agua era 
limpida, de temperatura e pH quasi constantes. A montante e jusante 
da represa, proliferavam larvas de strodei, alb it arsis e argyntarsis 
exclusivamente, bavendo uma ou outra larva de darlingi de desgarre 

da represa. Pelo Quadro III vemos a incidencia de larvas na represa o 
diferentes criadouros proximos. No estudo que fez. este autor poude 
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apreciar varies caracteres fisicos e quimicos destes focos bem como a 
sua flora. Damos abaixo os seus dados referentes k variagao de tem- 
peratura destes focos. 

yUADRO VI 

Varia?5es de temperatura da agua e do ambiente, segundo Barreto (1939), 
em um dos criadouros de A. darlingi paulistensis 

DATA 

Temperatura da dgua Temperatura ambiente 

Mx. Mn. Mx. Mn. 

5-11-1938   26,5° C. 25° C. 30,5° C. 23: C. 
6-11-1938   26,5 25 32 24,5 
7-11-1938   27 25,5 36 25,2 
8-11-1938   26,5 24,5 30 23 
9-11-1938   27 25,5 34,8 22,2 

10-11-1938   25,5 25,1 24,2 16,6 
11-11-1938   26,1 23 24,2 18,4 
17-11-1938   26,1 24,2 27,5 20,6 
18-11-1938   26,8 24,3 30,3 17,4 
19-11-1938   26,9 24,4 30,5 23 
20-11-1938   24,8 23,2 31,5 20,4 
21-11-1938   26,5 23,4 29,7 22,1 
22-11-1938   26,4 23,5 27,2 20,1 
23-11-1938   26 24,3 30,5 18,5 
24-11-1938   26,6 24,5 28,2 22,4 

O interessante e notarmos qua os focos a juzante e montante da 
represa apresentavam oscilagoes de temperatura que iam de 17,5° C. 
a 33° C. 

O pH destes focos oscilava entre 7,1 a 7,2, quando nos focos 
proximos da represa, onde nao havia darlingi estes valores foram 
de 5,8 a 6,8. O detrito organic© era minimo em tais focos. 

Estes fatos sugerem que os criadouros normals de A. darlingi 
paidistensis sejam em grandes aguas, quer a beira de correnteza, 
como concluiu Shannon (1933) para os darlingi do Vale do Ama- 
zonas, quer lagoas e aguas profundas, que devido a sua grande massa 
variam muito pouco de temperatura e acidez e materia organica. 
Lembramos que das 5 larvas encontradas por GalvAo, Lane & 
Corr£a, 4 foram colhidas em lagoas. 

0 darlingi, devido a sua grande exigencia de acidez e tempera- 
tura constantes, e muito dificil de criar em laboratdrio a partir de 
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ovos. Quando o pH da agua abaixa de 6,6, as suas larvas comegam a 
morrer. 

DISTRIBUigAO GEOGRAFICA 
A especie, com os caracteres ja assinalados, foi descrita na Bai- 

xada Fluminense. Tivemos ocasiao de examinar femeas capturadas 
em Ribeirao das Lages, em que a marcagao do 2° tarso posterior era 
vizinha da descrita por Root (1926). Infelizmente nao obtivemos 
adultos vivos para oviposi^ao, nem machos, para verificar os foliolos 
do mesdsoma. 

O darlingi foi assinalado da Venezuela a Sao Paulo. 
Davis (1928) nao o rnenciona na Argentina. Tivemos ocasiao de 

examinar varias femeas vivas e respectivas oviposi^oes, provenientes 
de Salobra, Mato Grosso, zona de Pantanal, com os caracteres do 
adulto e dos ovos de A. darlingi paidistensis. 

Anopheles (Nyssorhynchus) pessoai Galvao & Lane, 1937 

Esta especie e facilmente caracterizavel pelo seu pequeno porte, 
com um comprimento de asa variando de 2,85 mm, a 3,57; pela cor 
alva das escamas claras das asas (como em argyritarsis) e do meso- 
noto; pelos tufos pdstero-laterais do abdomen, muito salientes e pre- 
sentes desde o 2° tergito, fato este ate agora observado pelo autor s6 
em darlingi, na serie argyritarsis, pelo menos em S. Paulo; pelas 2 
linhas paralelas de escamas brancas no 1° esternito abdominal, como 
em albitarsis e pela ausencia de escamas amareladas nos tergitos ab- 
dominals que existem em albitarsis, sendo que o 7° e 8° sao reco- 
bertos de escamas brancas, como em albitarsis brasiliensis. Tarsos 
anteriores com anel branco apical de 1/7 do seu comprimento no 
1° segmento, de 1/3 no segundo e 3°. Os 4° e 5° negros. Tarsos m^dios 
negros, podendq mais raramente apresentar estreito anel branco 
apical nos 2 primeiros articulos. 0 mesmo se diga para o 1° tarso 
posterior. 0 2° tarso posterior apresenta um anel negro basal de 26 
a 42 % do comprimento total do articulo. Mancha B2 da Costa muito 
maior do que a mancha negra pre-umeral. Sc larga. 

A term in alia do macho apresenta um mesosoma alto, estreito 
fortemente quitinizado e sem foliolos e lobos dorsais das pincetas 
altos, de apices truncados e convergindo para a linha mediana, o con 
junto formando um entalhe no centro (Pr. XIV, figs. 61 e 62). £ 
diferente, pois, da terminalia de albitarsis que apresenta um meso- 
soma largo e pouco quitinizado e os lobos dorsais das pincetas baixos 
e de apices arredondados (Pr. XIV, fig. 60 e Pr. XVIII, fig. 72). 
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As larvas tambem se diagnosticam com facilidade, pois as cli- 
peais internas sao mais longas do que as externas e muito aproxima- 
das entre si, o que da uma Rela<jao Clipeal de 2,5. As clipeais poste- 
riores sao simples e constituidas de uma cerda longa, como em argy 
ritarsis. Os tufos protoracicos submedianos internos sao constituidos 
de cerca de 20 foliolos de ponta truncada e se inserindo no mesmo 
esclerito que os demais do grupo. Os tufos palmados abdominais sao 
constituidos de foliolos de ponta romba. (Fig. 22). 

A larva atipica de albitarsis que Davis (1933) descreveu na 
Baia, era muito provavelmente desta especie. A femea que ele obteve 
desta larva, diz Davis "appeared to be normal in all respects". Esta 
normalidade era baseada no fato de "at least one set of characters 
dominates in the adult which emerges". Um destes caracteres seria 
a linha paralela de escamas brancas no 1° esternito abdominal. Ja 
vimos, entretanto, que pessoni, ao par deste carater, ate entao consi 
derado como so existente em albitarsis, apresenta outros caracteres 
constantes, nunca observados em albitarsis, como sejam escamas 
claras de asas de tonalidade absolutamente alva, mesmo que se mude 
a incidencia da luz, escamas brancas no mesonoto, ausencia de esca- 
mas amarelas nos tergitos abdominais e presenca de tufos postero- 
laterais eretos no 2° tergito abdominal, fato jamais observado em 
albitarsis. Nao nos admiramos da possibilidade desta especie ter sido 
encontrada na Baia porque ela ja foi assinalada na Colombia e Vene- 
zuela por Komp, como veremos mais adiante. 

O Dr. Cesar Pinto, na sua valiosa monografia que acaba de apare- 
cer, "Disseminacao da malaria pela avia^ao; biologia do Anopheles 
gombiae e outros anofelinos do Brasil" — diz o seguinte: 

"Shannon & Davis (1930) verificaram um importante carater 
especifico, ate entao nao referido para os adultos de albitarsis, que 
consiste na presenga de 2 linhas de escamas brancas mais ou menos 
paralelas e longitudinals (uma de cada lado, examinando-se o mosquito 
pela face ventral) formando um Y, localizadas no 1° esternito abdo- 
minal (Fig. 11 no texto). fiste otimo carater especifico, que tambem 
encontrei nos machos de diversas procedencias, foi assinalado por 
Galvao & Lane (1937a) nos exemplares de Anopheles (N.) albitarsis 
sin. Anopheles pessoai) provenientes de S. Paulo, Brasil." 

Considerando o que acabamos de expor sobre os caracteres de 
pessoai e das especies afins, principalmente albitarsis, discordamos 
daquele ilustre autor e afirmamos que A- pessoai e boa especie. 
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Os ovos de pesiioai foram descritos por n6s em colabora^ao cv»)m 
J. Lane (1937b). Sao ovos que apresentam os rebordos terminals 
dispostos muito nas extremidades, os flutuadores muito afastados da 
linha mediana e o exocorion das ponjoes laterals e inferior liso. Sao 
muito semelhantes aos de albitarsis limai, deles diferindo pelo tama- 
nho menor e pelo comprimento relative dos flutuadores que e maior. 
As suas dimensoes sao as seguintes: comprimento — 466 a 489 micra, 
media 475; comprimento dos flutuadores 221 a 244 micra, media 232; 
maior largura — 163 a 174 micra, media 169. Flutuadores com 20 a 
22 gomos. Os albitarsis limai medem; comprimento — 550 micra; 
comprimento dos flutuadores — 244 micra: maior largura 190 micra. 
Infelizmente, na epoca em que foram estudados estes ovos ainda nao 
estavamos aparelhados para documentar sua morfologia com epimi 
crofotografias, como o fazemos atualmente, pelo que foi tirada mi- 
crofotografia por translumina<jao, absolutamente inexpressiva, motivo 
pelo qual nao a reproduzimos aqui. 

O A. jmssoai parece que tern muito pouca tendencia para sugar o 
homem. Todo o material que estudamos com J. Lane do bairro Bu- 
tantan, foi criado de larva. Os ovos que descrevemos foram obtidos 
de femea virgem. 

Examinamos um lote de cerca de 50 exemplares capturados com 
isca de cavalo pelo sr. A. S. Ramos, em Porto Martins. 

As primeiras larvas em S. Paulo, Capital, comecam a a parece r 
em novembro e atingem a maior incidencia em fevereiro-margo. 

Os sens criadouros sao constituidos de poqas de pouca profun- 
didade, bem iluminados, com muita vegetacao vertical (gramineas) c 
muito alga. Nos focos atipicos, que eram a margem esquerda do rio 
Pinheiros, no bairro do Butantan, S. Paulo, Capital, o seu pH era de 
6.85 e o teor em materia organica de 0,632 de K M a O4 por 100 litros 
de agua. 

No Estado de Monagas, segundo Komp, as suas larvas *ao en- 
contradas em lagoas razas e cheias de vegetacao. 

DISTRIBUigAO GEOGRAFICA 

Na sua descriQao Galvao & Lane (1937) dao a seguinte distri- 
bui^ao geografica: S. Paulo. Capital, Guaratingueta e Sorocaba, 
S. Paulo. 

Podemos dar mais as seguintes localidades adicionais: Porto 
Martins, S. Vicente e Palmeiras em S. Paulo. 
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O A. pessoai ja foi encontrado na Colombia e Venezuela. De fato, 
em carta que recebemos do Dr. W- H. W. Komp, de setembro de 
1937, este ilustre entomologista informou-nos que em 1935 obteve 9 
larvas em Restrepo, Colombia, das quais ele criou 8 femeas e 1 
macho, que mais tarde classificou como A. pessoai. Posteriormente 
ele encontrou um grande numero de larvas desta especie em lagoas 
razas e cheias de vegeta^ao nos pianos entre Caripito e Maturin, no 
Estado de Monagas, no nordeste da Venezuela, donde ele obteve muitos 
adultos. 

Anopheles (Nyssorhynchus) lanei Gaivao e Amaral, 1938 

Esta especie caracteriza-se facilmente pelo seu grande porte, 
com um comprimento de asa de 4,4 a 5,2 mm.; pela alvura das 
escamas claras das asas; pela ausencia de tufos postero-laterais no 
2° tergito, sendo discretos do 3° ou 4° em diante; pela ausencia das 
2 linhas de escamas brancas no 1° esternito abdominal e pela pre- 
senga de aneis brancos apicais nitidos nos 2 primeiros tarsos medios 
e no 1° tarso posterior. 

A terminalia do macho, que ja foi descrita ao nos referirmos a 
argyritarsis, apresenta um mesosoma alto e estreito, com foliolos 
longos, retos e sem dentes, muito caracteristicos (Pr. XII, fig. 55 e 
Pr. XVIII, fig. 69). 

A larva e absolutamente caracteristica, pois apresenta as cerdas 
clipeais anteriores externas muito grossas, e com ramifica<j6es dico- 
tomicas grossas e retas, bem visiveis com aumento medio, como se 
encontra em punctipennis. As clipeais anteriores internas sao muito 
mais longas, grossas, despidas de ramificagoes e dispoem-se afasta- 
das uma da outra, o que da uma Relacao Clipeal de 1,3. As clipeais 
posteriores sao bifurcadas. Os tufos protoracicos submedianos inter- 
nes sao compostos de cerca de 9 foliolos filiformes. (Fig. 27 e Pr. 

XVIII, fig. 70.) Os tufos palmados abdominais apresentam foliolos 
de apice truncado, formando uma especie de entalhe, conforme assi- 
nalou C. Pinto (1939b). 

Os ovos sao muito grandes, os maiores que temos visto e estrei- 
tos. Medem 585 a 617 micra de comprimento, por 134 a 163 micra 

de maior largura. Flutuadores medindo 291 micra de comprimento 
nas faces laterais e 198 nas bordas internas e compostos de cerca de 
19 gomos. 0 seu exocorion das faces inferior e laterais e ornamentado 
de elevagoes ovaladas, de aspecto granuloso e prateadas- 
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Sua localidade tipo e Campos de Jordao, Vila Emilio Ribas, na 
Serra da Mantiqueira, S. P., a 1.570 metros de altitude. 

Nao c especie antropofila, pois seus criadouros distam cerca de 
50 metros das habitagoes humanas, sem que eles ai penetrem. Difi- 
cilmente sugam o homem, na beira dos focos e, havendo um cavalo 
nas proximidades, sao absolutamente refratarios ao sangue humano, 
conforme observou Franco do Amakal. Seus criadouros sao colejdes 
dagua de transbordo de rio e lagoas comunicantes com rio, muito 
limpidos quasi sem vegeta^ao e sem insetos. 

fipoca de captura — meses de fevereiro e mar^o. 
Nao foi assinalada ainda em outra parte, mas parece ser de 

distribuicao restrita. Dada a flora principal ser de Araucaria em 
Campos do Jordao e o clima frio, e nossivel que se venha a encontra-lo 
tambem nas zonas dos pinheirais do Parana. 

RESUMO E CONCLUSOES 

0 A., tendo em vista que os habitos dos anofelinos so poderao ser previstos, 
numa dada rcgiao, quando estivercm estudadas as diversas ra^as biologicas ou 
variedades, com a morfologia dos seus ovos, larvas e adultos, julga que, prelimi- 
narmente, e precise verificar, em cada esp&ne, quais os caracteres que variam 
condiciouados pelo meio e quais os que se apresentam fixos, dentro de determi- 
nados limites, podendo ser expressao de variedades definidas. 

Para estudar estas diversas variedades das especies dos nossos Nyaaorhynchua 
tcremos que relaciona-las as localidades onde encontram condi?6es mais propicias 
do desenvolvimento. Por isto o seu estudo deve ser regional afim de ser com- 
parado com observa?6es identicas de outras regioes, permitindo assim se estabe- 
lecer o que pode ser generalizado, 

Dai o presente trabalho em que o A. tenta expor os caracteres observados 
pelos diferentes pesquisadores nos ovos, larvas e adultos dos Nyaaorhynchua de 
Sao Paulo, sempre que possivel, com as suas variances locais. Nele, apos consi- 
deragoes gerais sobre o assunto, em que sao relatadas as analogias que se impoem 
com o que se tern observado no complexo A. maculipennia na Europa, as variagoes 
de certos caracteres nas diferentes especies de Nyaaorhynchua e os m6todos 
usados, principalmcnte no que se relaciona ao estudo da morfologia dos ovos, o 
A. resume em chaves dicotomicas os principais caracteres dos ovos, larvas, adultos 
e terminalia dos machos das especies e respectivas vax-iedades que ocorrem em 
Sao Paulo c regioes vizinhas. Em seguida sao discutidos e comentados os carac- 
teres principais que apresentam as especies que incidem em Sao Paulo. 

Tudo indica que, na Regiao Neotropica, os anofelinos do grupo Nyaaorhyn- 
chua apresentam variedades com biologia propria, em tudo comparaveis as ra^as 
biologicas de A. mactilipennia da Europa, devendo-se, como nestas, encarar a 
possibilidade de, cruzadas, virem a dar hibridos com diferentes graus de vita- 
lidade. Dai o A. considerar os termos "ra?a biologica" e "variedades", neste caso 
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particular, como provisorios. E assinalada a evidencia de quc as variodades dos 
nossos anofelinos apresentam caracteres morfologicos mais aparentes do que as 
do complexo maculipennis. Entretanto, sao necessaries estudos e observa?6cs mais 
numerosos, para se fixarem todas estas formas e suas correspondentes carac- 
teristicas biologicas. 

Baseando-se em observa?oes de varies pesquisadores e nas suas proprias, o 
A. oswaldoi e mantido pelo A. como especie diferente de A. taysimaculatus. 
chamada a aten?ao para o fato de ate agora nao haver sido assinalado no Brasil 
Meridional o A. tarsimaculatns com os caracteres de terminalia masculina e de 
ovos, que Ihe sao proprios. 

No Estado de Sao Paulo o A. oswaldoi apresenta duas variedades distingui- 
veis pela morfoloeria dos ovos. larvas e dos adultos: 0 A. oswaldoi osivaldoi predo- 
minando no Literal e pouco frequente na zona Noroeste e o A. oswaldoi noroesten- 
sis predominando nesta ultima regiao e pouco frequente no Literal. Uma curva de 
frequencias fcita com as porcentagens de negro do segundo tarso posterior de 200 
exemplares de A. oswaldoi da zona Noroeste corrobora ostes fatos. 

A morfologia dos ovos de A. oswaldoi {—tarshnaculatus auts.), de A. dar- 
lingi e A. albitarsis, descrita por Root para exemplares da Baixada Fluminense, 
nao mais foi observada. fi necessario verificar a sua exatidao por meio de estudos 
nesta localidade. Si for provado que ela e identica a dos ovos de exemplares de 
Sao Paulo, muito provavelmente as variedades A. oswaldoi e A. darlingi paulis- 
tensis nao tern razao de ser, uma vez que a sua validade repousa, principalmente, 
na morfologia dos ovos. Enquanto isto nao for demonstrado, o A. mantem provi- 
soriamente os nomes de A. darlingi paulistensis c A. oswaldoi metcalfi, que 
exprimem fatos observados em determinadas regioes. 

O A. davisi Pateron & Shannon, 1927 e considerado como variedade de 
A. triannulatus (= hachmanni auts.) com caracteres de ovos e de larva proprios. 
Sua distribui?ao geografica compreende o Estado de Sao Paulo, onde o A. ainda 
nao encontrou a forma tipica A. triannulatus triannulatus, com os tufos proto- 
racicos submedianos internes da larva compostos de foliolos filamentosos, con 
forme foi verificado em material proveniente de Mato Grosso. 

Devido aos diferentes tipos de ovos de A. strodei o A. considera a possibili- 
dade desta especie constituir um complexo de variedades, o que e justificado 
tambem pela diversidade de habitos que ela apresenta em diferentes localidades. 

discutida a diversidade de habitos que apresentam as especies albitarsis e 
argyritarsis, que em certas localidades sao domesticas e em outros nao, o que 
seria explicado pela existencia de diferentes variedades constituindo estas especies. 
0 fenomeno e particularmente evidente no Yale do Rio Paraiba, regiao de ano- 
felisano sem malaria, onde os albitarsis sao numerosos, em comparacao com os 
habitos domiciliares que apresenta este anofelino no Est. do Rio de Janeiro, na 
parte baixa deste mesmo rio. 

0 A. pessoai Galvao & Lane, 1937 e especie diferente de A. albitarsis por 
caracteres de larva, de adulto e da terminalia do macho. Na distribui?ao geo- 
grafica foram acrescidas varias localidades em Sao Paulo, bem como na Colombia 
e na Venezuela. 
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SUMMARY AND CONCLUSIONS 

The A. believes that the habits of anophelines can be known, in a given 
region, only when the different biological races or varieties are studied together 
with the egg, larva and adult, and that, in a preliminary way, it is necessary to 
know, in regard to each species, which characters vary and which are stable 
within certain limits and showing the definite varieties. 

To know these varieties of the species of Nysaorhynchus they must be linked 
to the places where they find the best conditions for their development. For 
this reason, their study must be local and should be compared with identical 
observations made in other regions so that general data can be available. 

The A. gives the characters observed by different workers in regards to the 
structures of egg, larvae and adults found in S. Paulo Nyaaorhynchiia and whe- 
never possible the local variations. After general considerations on the subject 
and analogies with the European A. maciilipennia complex are discussed, the 
different species of Nyaaorhynchua, the methods used (dealing mainly with the 
technique used for egg morphology studies), keys for egg, larva, adult and ter- 
minalia of the anophelines of this group found in S. Paulo and neighbouring 
States are given. 

Observations tend to show that Nyaaorhynchua has varieties with peculiar 
habits and that they, can be, in every way, compared to the biological races of 
A. maculipennis in Europe and, furthermore, that there should be a possibility 
of crossing between them giving hybrids with diverse grades of vitallity. For 
this reason the A. considers the biological race and variety as provisional names. 

Evidence obtained shows that our anophelines have morphological characters 
which are more apparent than those found in the A. maculipcnnia complex, but, 
further studies and numerous observations must bo made so that these forms can 
be fixed and their behaviour observed. 

Based on other AA's and on his own observations the A. considers A. oawaldoi 
a good species and quite different from A. taraimaculatua. The fact that the 
latter species has not been found in middle Brazil is emphasized. 

A. oawaldoi has two varieties in the State of S. Paulo which can be sepa- 
rated by egg, larva and adult structures. A. oawaldoi oawaldoi predominates in 
the coastal lowlands and is scarce in the N. W. of the State white the reverse 
is observed in regard to A. osivaldoi noroeatensia. A frequency curve of the 
amount of black in the second posterior tarsal was made with 200 specimens and 
corroborates this fact. 

The eggs of A. oawaldoi (tarsimacidatus aucts.), A. darlingi and A. albi- 
taraia described by Root were not observed again. Studies must be carried out 
in the locality studied by Root (Baixada Fluminense) before deductions can be 
drawn. If the specimens are similar to those found in S. Paulo, very probably 
A. oawaldoi metcalfi and A. darlingi panlistenaia cannot be mantcined, as their 
validity is based on egg structure. The A. retains these names until the above 
problem can be solved. 

A. daviai Paterson and Shannon, 1927 is considered as a variety of A. 
triannnlatua (= baehmani aucts.) and has different egg and larval structures. 
Its geographical distribution extends to S. Paulo, where the tipical form A. trian- 
nulatua triannnlatua, possessing submedian prothoracic internal tufts with fila- 
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mentous leaflets in larva, has not been found up to the present in S. Paulo, but 
specimens from M. Grosso where available for comparisson. 

Due to differences in egg structure found in A. strodei, the A. considers the 
possibility of this species forming a complex of varieties. The diverse habits in 
several localities tends to justify this point of view. 

The behaviour of A. albitarsis and argyritarsis differs in certain localities, 
being domestic in some and not in others, a point that would be explained if va- 
rieties where considered. This fact is particularly evident in the Paraiba valley, 
a region of anophelism sine malaria, where A. albitarsis is plentifull and not 
house frequenting, while in the lower course of the Paraiba river in the State 
of Rio de Janeiro the same species has domestic habits. 

A. pessoai, showing differences in structures of larva, adult and male termi- 
nalia, is quite different from A. albitarsis and considered as a good species. Ad- 
ditional geographical distribution is given extending its range to other localities 
in S. Paulo and also to Colombia and Venezuela. 
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PRANCHA I 

29.—Microfoto da asa de A. argyritarsis com a nomenclatura de Rott. Galvao 
fotogr. 

30. — Esquema de urn ovo de Nyssorhynchus com os pontos de mensura^ao. 

31. —Terminalia masculina de A. tarsimaculatus, segundo Galvao & Lane (1938). 

32.—Terminalia masculina de A. oswaldoi segundo Galvao & Lane (1938). 
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P R A N C H A II 

Clipeo da larva de A. oswaldoi L. Epstein fotogr. 
Clipeo da larva de A. osivaldoi noroestensis. L. Epstein fotogr. 
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PRANCHA III 

35.—Ovos de A. oswaldoi oswaldoi, segundo Galvao (1938). 
36. —Ovos de A. oswaldoi noroestensis, segundo Galvao (1938) . 
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P R A N C 11 A IV 

37.—Grafico mostrando a variagao da marcagao do 2° tarso posterior nos A. tar- 
simaculatns ants., da Baixada Fluminense e na Argentina, segundo Davis 
(1928) . 

38. —Grafico mostrando a variacao da marcagao do 2° tarso posterior dos A. os- 
waldoi de Pereira Barreto, zona Noroeste de Sao Paulo. (200 exemplares me- 
didos). A elovagao da esquerda corresponde a A. oswaldoi oswalioi c a da 
direita a A. oswaldoi noroestensis. 
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PRANCHA V 

Ovos de A. ostvaldoi de um especime com a porgao negra basal do 2° tarso 
posterior com cerca de 25 Ve do comprimento do articulo. Galvao fotogr. 
Ovos de A. triannulatus davisi de Itapira, S. P., segundo Galvao & Barretto 
(1939a). 
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P R A N C H A VI 

41. —Ovos de A. triannulatus davisi de Juquia, S. P., segundo Galvao & Barretto 
(1939a). 

42. —Ovos de A. triannulatus triannulatus de Salobra, M. Grosso, tipo I, segundo 
Galvao & Lane (1939). 
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P R A X C H A VII 

4.'{. —Ovos de A. tiiauuulatus (ricnmulaius de Salohra, M. Grosso, tipo II, segundo 
Galvao & Lane (1939). 

44. — Terniinalia de A. friaunulafus. L. Epstein fotogr. 
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P R A N C H A VIII 

45.—Tufos protor. Sub-medianos da larva de A. triannulatus triannulatus. 
46. —Lobos dorsals da terminalia de A. strodei, levemcnte rotocada nos seus ramos 

laterals, para acentuar os pelos finlssimos quc al existem. L. Epstein fotogr. 
47. —Lobos dorsals das nincetas da terminalia de A. rondoni com os ramos late- 

rals nus. 
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PRANCHA IX 

48. — Ovos de A. strodei do grupo I, segundo Galvao (1938). 
49. —Ovos de A. strodei do grupo II, segundo Galvao (1938). 
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PRANCHA X 

50. —Ovos de A. strodei do grupo II, com os rebordos terminals isolados, segundo 
Galvao & Barretto (1939a). 

51.—Ovos de A. strodei do grupo III, sem rebordos terminals, nem flutuadores, 
segundo Galvao & Barretto (1939a). 
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PRANCHA XI 

Ovos dt* A. strodci do frrupo I, anomalos, de exemplar dos arredores de Sa< 
Paulo, Capital, senundo Galvao (1938). 
Ovos de A. strodei do trrupo II. anomalos, de exemplar dos arredores de Sai 
Paulo, Capital, sefjundo Galvao (1938). 
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P R A N C H A XII 

54. —Mesosoma da terminalia de A. argyritarsis, segrundo Galvao & Amaral (1938). 
55.—Mesosoma da terminalia de A. lanei segundo Galvao & Amaral (1938). 
50.—Mesosoma da terminalia de A. darlingi paulistensis mostrando os foliolos 

curvos e fortemente dentados, segundo Galvao, Lane & Correa (1937). 



A. L. Avroza Galvao Anophelinos do grrupo \ytsorhyHcus E?t. 12 

' 

/5 

1 

s '£ 

5A 

i 

5 
Ss 

\ X 

56 



PRANCHA XIII 

57.—Ovos de A. argyritarsis segundo Galvao & Barretto (1939a). 
58. —Ovos de A. albitarsis limai segundo Galvao & Barretto (1939a). 
59.—Ovos de A. albitarsis de um especime atipico, segundo Galvao & Barretto 

(1939b). 
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P R A N C H A XIV 

60. —Tcrminalia de A. albitarsis mostrando o mesosoma largo e pouco quitinizado 
e os lobos dorsals das pincetas de apice arredondado e baixos. L, Epstein 
fotogr. 

61.—Tcrminalia de A. pessoai mostrando os lobos dorsais das pincetas altos, de 
apices truncados, convergindo para a linha mediana e mesosoma estreito e 
fortemente quitinizado. L. Epstein fotogr. 

62. — Tcrminalia de A. pessoai. Microfoto com aumento medio do mesmo exemplar 
da figura 61, segundo Galvao & Lane (1937), onde se notam perfeitamente 
os mesmos detalhes acima assinalados. 
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PRANCHA XV 

Mesosoma da terminalia de A. darlingi mostrando que a implantagao do? 
foliolos se faz pela sua base, que e muito hialina. L. Epstein. 
Aparelho espiracular dos esti^mas da larva de A. darlingi, mostrando as 
cerdas dos labios posteriores excessivamente longas e se implantando num 
forte tuberculo. L. Epstein fotogr. 



Ayroza Galvao — Anophelinos do grupo Xyssorhyneua Est. 15 

63 

i gj ■ 

% 0 

%L. 

64 



PRANCHA XVI 

Ovos de A. darlingi paulistensis segundo Galvao & Barretto (1939a). 
Ovos de A. darlingi anomalos, segundo Galvao & Barretto (1939). 
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PRANCHA XVII 

67-—Ovos de A. darlincji anomalos, seprundo Galvao & Barretto (1939). 
68.—Ovos de A. ktnei, seprundo Galvao & Amaral (1938). 



• L. AYRoza Gai.vao -— Anophelinos do grupu Xyssorhyncus Est. 

(4^^ 

67 



PRANCHA XVIII 

lilt. —Terminalia de A. lanei se^undo Galvao & Amaral (1988). 
70.—Cerdas clipeais anteriores de A. lavei, sefrundo Galvao & Amaral (1988). 
71. —Esquema das a.iomalias de ovos de A. dariinyi sesjundo Galviio & Barretiu 

(1989a). 
72. —Desenho semi-esquematico do mesosoma e lobos dorsals das pincetas de A. 

pessoai e A. albitarsis, sefjundo Galvao & Lane (1987a). mostrando as dil'c- 
rengas assinaladas nas fifruras GO, 61 e 62. 
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