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DESCRigAO DE DOIS AL6TIPOS E ALGUMAS ANOTAC6ES 

M0RF0L6GICAS SOBRE ARANHAS BRASILEIRAS 

(ARACHNIDA - ARANEAE [DYSDERIDAE, ARGIOPIDAE, 

SELENOPIDAE E CLUBIONIDAE]) 

p o r 

H6lio F. de Almeida Camargo 

INTRODUQaO 

Prosseguindo nossos estudos sobre aranhas, descrevemos, aqui, os 
alotipos de Ariadna crassipalpus (Blackwall) e Micrathena henseli 
Reimoser, e tecemos algumas anotagoes morfologicas sobre certas espe- 
cies as quais, ate o presente, nao eram suficientemente conhecidas. Como 
se vera no decorrer deste trabalho, tais anotagdes, ao lado dos respecti- 
vos desenhos, outro intuito nao tem sinao aquele de, acrescentando algo 
ao que ja fora escrito por outros, procurar trazer, ao estudioso, a possi- 
bilidade de uma determinagao segura. 

Ariadna crassipalpus (Blackwall) 

(Fig. 3, h) 

Dysdera crassipalpus Black., Ann. Mag. Nat. Hist., 1863, vol. XI (3.a serie) : 43. 
D. crassipalpus Petrunkevitch, Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 1911. vol. XXIX: 132. 
Ariadna crassipalpus Mello-Leitao, Arq. Mus. Paran., 1947, vol. VI: 234. 

9 — Comprimento do cefalotorax : 5.135 (*) 
Largura do cefalotorax : 3.116 
Largura da fronte : 2.231 
Comprimento do abdomen : 5.489 

Cefalotorax longo, regularmente convexo, de bordos laterals discre- 
tamente ondulados, se estreitando muito pouco ao nivel das ancas I, fronte 
truncada. Fosseta toracica rasa, pouco perceptivel e sob a forma de um 
trago longitudinal, sulco toracico nao muito pronunciado, visivel apenas 
lateralmente. Toda a superficie do cefalotorax com minusculas granula- 
goes, sobre as quais se veem, na porgao mediana da regiao cefalica, varies 

(*) Todas as medidas em micra. Agradecemos ao Prof. Dr. Benedicto A. Mon- 
teiro Scares, da Escola Nacional de Agronomia, e ao Dr. Jose L. de Araojo 
Feio, naturalista do Museu Nacional, pelo auxilio bibliografico que gentilmente 
nos prestaram durante a feitura deste. 
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granules maiores, arredondados; pelos mais ou menos longos e irregu- 
larmente distribuidos, porem na zona anterior da regiao cefalica, eles 
sao mais longos que os restantes. Seis olhos mais ou menos do mesmo 
tamanho, ocupando espaco mais estreito que a fronte, havendo dois me- 
dianos posteriores, juntos, e os quatro restantes, dispostos dois a dois 
ao lado dos primeiros, em ligeiro tuberculo. Dos olhos laterals, os 
O.L.P. formam com os O.M.P. —que deles se separam por uma dis- 
tancia pouco maior que o diametro— uma linha ligeiramente procurva, 
e os O. L. A. se orientam numa linha obliqua a zona mediana do ce- 
falotdrax. Cllpeo levemente arredondado, provide de inumeros pelos 
longos, e cerca de uma vez e meio mais largo que o diametro dos O.L.A.. 
Queliceras robustas, conicas, providas de pelos muito longos (tao longos 
quanto aqueles das tibias I), a maioria deles se implantando perpendi- 
cularmente a superflcie, garra desenvolvida e bem curta; margens 
obliquas, promargem com uma fileira de longas cerdas, quelicera esquer- 
da com quatro dentes, sendo dois impares e um par, tres deles peque- 
nos e arredondados a igual distancia um do outro e quase em linha ' 
segundo um pouco desviado para dentro), e o quarto, que forma par com 
o ultimo deles, muito pequeno e quase junto. Promargem da quelicera 
direita com tres dentes, menos desenvolvidos que os da quelicera es- 
querda, o segundo, que e menor que os outros dois, bem mais prdximo 
do primeiro que do terceiro, e mais voltado para dentro que o seu cor- 
respondente da outra quelicera (esquerda). Ambas as queliceras tendo 
na retromargem, proximo a articulagao da garra, um dente que, na que- 
licera direita e mais forte e arredondado que os demais da promargem, 
e, na quelicera esquerda, pouco menos robusto. Retromargem com pou- 
cas cerdas longas na sua porgao inicial. Laminas maxilares longas, 
muito pouco convergentes, dilatadas e convexas na base (onde se inse- 
rem os trocanteres), depois ligeiramente concavas, fortemente compri- 
midas no bordo externo, dilatadas e pouco convexas na regiao final, 
bordo superior arredondado e com escopula bem desenvolvida, ocupando 
mais da metade interna, bordo externo reto e obliquo, bordo interno de 
concavidade pouco perceptivel e escopula de pequenos pelos no terQO ter- 
minal, toda a superficie das laminas com abundantes e longos pelos es- 
curos. Labio livre, muito mais longo que largo, de bordos paralelos, 
aproximadamente nos dois tercos basais, e, no tergo restante, pouco ate- 
nuados, apice um tanto concavo, ultrapassando a metade da altura das 
laminas maxilares, todo ele revestido de pelos identicos aqueles das lami- 
nas. Esterno mtidamente mais longo que largo (2.833 x 1.452), ate- 
nuado na porcao anterior (ao nivel da mar gem prolateral das pernas I) 
onde ultrapassa as ancas I, depois se arredonda ligeiramente e termina 
num bordo superior que mede 0.850 de largura, concavo, porcao final 
obtusa, sem se prolongar entre as ancas IV que distam, uma da outra, 
de 0.389, as por^oes laterals do esterno com uma serie de zonas concavas 
alternadas com outras arredondadas (cavidades cotiloides, de Simon), 
estas ultimas para articulacao com as ancas. Comprimento das pernas 
na ordem 2143. Pernas I mais robustas que as demais, femures I e II 
tendo, na regiao prolateral, uma concavidade rasa que ocupa, aproxima- 
damente, os dois tercos basais, o ter^o restante, convexo; no femur III, 
tambem prolateralmente, a porcao concava parece ser mais profunda e a 
convexa mais longa, femur IV de concavidade discreta, na porcao retrola- 
teral. Pernas I e II com pelos muito longos e abundantes, no femur (com 
excegao da porgao prolateral concava, deles desprovida), patela e tibia, 
atingindo, neste ultimo segmento, maior numero e tamanho (mais de 
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um millmetro), a ponto de dificultar, bastante, a visao dos longos espi- 
nhos inferiores; a partir de, aproximadamente, o trecho medio basal 
do protarso, os pelos diminuem de tamanho e numero, se dispondo, na 
zona inferior do tarso, sob a forma de uma escopula nao muito densa. 
Nas pernas III e IV os pelos sao, de uma maneira geral, mais curtos e 
menos abundantes que nas outras duas, formando na regiao terminal- 
inferior do protarso, e em toda a porgao inferior do tarso, uma escopula 
nao muito densa. 

COMPRIMENTO DAS PERNAS (em micra) 

Pernas Femur Patela + Tihia Protarso Tarso Total 

I 3.754 4.639 2.691 0.814 11.898 
II 3.612 4.781 2.656 0.850 11.899 

HI 2.833 3.187 1.912 0.850 8.782 
IV 3.400 4.002 2.125 0.779 10.306 

Quetotaxia : Perna I. Femur — dorsal 0r-lr-l, prolateral 2-1, 
ventral e retrolateral, sem. Patela sem. Tibia — dorsal sem, prolate- 
ral 1-ld-ld, ventral 2-2-1-1 (esses dois impares sao os maiores espinhos 
da regiao inferior da tibia) e 2 (apicais), retrolateral sem. Protarso — 
Apenas ventral 2 (longos)-2-0-0-1-1-2-1-1 (longos)-1-1-1-1-2-2. Perna II. 
Femur — dorsal 1 r-lr (muito pequenos) e 1, prolateral 1-1, ventral e re- 
trolateral sem. Patela sem. Tibia — dorsal sem, prolateral 1-1-1. ven- 
tral 1-1-1-1-1 (todos longos e numa expansao da cuticula)-2 (apicais e 
pequenos), retrolateral sem. Protarso (direito) — ventral 2 (longos)-2 
(pequenos)-2-1-1-1-1 (longo)-l-2 (pequenos)-2-1-1-1-1-1 (os dois ultimos, 
apicais e de tamanho medio). Protarso (esquerdo) — ventral 2 (lon- 
gos)^ (pequenos)-2-2-1-1 (pequenos e do mesmo lado)-l-l (longos)-1-1 
(pequenos)-1-1-1-1-2 (apical). Perna III. Femur — dorsal Ir, prola- 
teral 0-1. Patela sem. Tibia — dorsal sem, prolateral Id-Id, ventral 1-1 
(longo)-l (apical e menor que o primeiro), retrolateral 1 (muito peque- 

no). Protarso — dorsal sem, prolateral 1-1-0-1 (o menor deles sendo o 
tefceiro que esta em nivel abaixo daquele dos dois primeiros, e no mes- 
mo nivel que o ultimo), ventral 1-0-1-2 (apicais), retrolateral 1-1 (pe- 
quenos). Perna IV. Apenas 1 cerda espiniforme no dorso do femur. 

Tarsos com tres unhas, sem tufo de pelos, duas delas (o par) pos- 
suindo, inferiormente, dentes, e a unha impar desprovida deles. Esses 
dentes sao em numero de seis no tarso I, numa das unhas o ultimo e 
quase imperceptivel e na outra, apenas menor que os demais; tarso II 
tambem com seis dentes, sendo cinco do mesmo tamanho e o ultimo, 
muito pouco notavel; tarso III com cinco,. o quinto bem menor e mais 
delgado que os outros quatro.; tarso IV com quatro dentes, o segundo 
maior e pouco mais robusto que os outros tres, e o quarto muito peque- 
no e bem mais delgado que os demais. Dois estigmas traqueais, cada 
um deles abaixo do estigma pulmonar e mais proximos, que estes, da 
fenda genital. Fiandeiras como em Dysderidae. Palpo com a patela, 
tibia e tarso com muito mais pelos que o femur; na patela e tibia, os 
pelos sao mais longos que no tarso, onde, alem de mais curtos e mais 
rigidos, sao em maior quantidade que na patela e tibia, formando uma 
especie de escopula. Quetotaxia dos palpos: Patela — retrolateral 
1. Tibia — retrolateral 2-2 (separados entre si por distancia menor que 
os do primeiro par)-1-1 (todos pequenos). Tarso — ventral, verticilo 
apical de tres espinhos, um deles menor que os outros dois, retrola- 
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teral 2 (pequenos)-2-ld-l-ld. Tarso com unha sem dentes. Tibia (es- 
querda) — retrolateral 2-2-1-2 (o primeiro e o ultimo par estao na 
mesma linha, e os espinhos estao separados por maior distancia que 
aqueles do segundo par). Tarso (esquerdo) — retrolateral 2-2-2-2 (os 
espinhos do primeiro par sao os menores, primeiro e segundo pares, na 
mesma linha, terceiro e quarto, idem, separados por espa§o maior que 
aquele que separa, entre si, os espinhos do primeiro e segundo pares). 

Colorido em aloool. Cefalotorax, de um modo geral, vermelho 
claro, ligeiramente mais escuro (Brazil red)* na regiao cefalica que na 
toracica (scarlet), esta ultima percorrida por raias mais escuras, que 
convergem para a fosseta toracica. Clipeo amarelado (capucine yellow). 
Queliceras vermelhas, com brilho escurecido (victoria lake). Laminas 
maxilares alaranjadas (orange chrome) e com o angulo superior interne, 
esbranqui^ado. Labio com mais da metade basal escurecida, e a regiao 
terminal, bem como a maior parte da zona ventral e retrolateral das 
ancas I e II, de um torn pouco menos carregado que o das laminas (oran- 
ge rufous). Esterno com o bordo anterior e as saliencias que servem 
para a articula^ao com as ancas, de colorido mais intense (mars oran- 
ge) que o das partes do paragrafo imediatamente anterior, o restante 
dele, manchado de pardacento (burnt sienna), com excegao de uma zona 
mediana, onde tais manchas sao em numero muito pequeno, quase ine- 
xistentes. Por^ao prolateral, apical ventral e estreita faixa mediana 
ventral das ancas I e II, pardacento escuro (mahogany red); ancas III 
e IV nitidamente mais descoradas que as duas anteriores. Pernas I e II 
muito mais escuras que III e IV, sendo que as duas primeiras apresen- 
tam, entre si, a mesma distribuigao das cores nos varios segmentos. 
Perna I de colorido ligeiramente mais acentuado que perna II, de ma- 
neira que nos limitaremos a descrever apenas aquela, cuja porgao pro- 
lateral do femur e escurecida e com brilho avermelhado (claret brown) 
na porgao concava e negra na convexa, porgao retrolateral mais escura 
(bay), cortada por uma lista longitudinal, vermelho-claro (morocco red) 
que nao atinge o apice do segmento; a esta lista seguem-se mais dqas, 
do mesmo colorido, dispostas entre a face dorsal e a retrolateral e se- 
paradas, uma da outra, por linhas muito delgadas e escurecidas. Patela, 
dorsalmente, de colorido identico aquele das listas mencionadas atras, 
prolateral do mesmo colorido da tibia, pardacento escuro com discrete 
brilho avermelhado (bay), metade terminal da por^ao retrolateral, ver- 
melho pardacento, ventral idem, anel basal da tibia, por§ao apical dorsal 
da mesma, pequeno anel basal do protarso, grande trecho final deste ulti- 
mo (no protarso sao escurecidas a maior parte da metade basal e peque- 
na porgao apical dorsal e lateral) e tarso, do mesmo colorido que o das 
listas do femur (morocco red). Colorido fundamental das pernas III 
e IV, amarelo, as primeiras —principalmente na face prolateral— um 
pouco mais escuras que as segundas. Femur da perna III, com a face 
retrolateral alaranjado-pardacento (xanthine orange), cortada por uma 
lista longitudinal alaranjado intense (orange rufous) que atinge o apice 
do segmento e se separa apenas por ligeiro trago mais escuro, de uma 
zona do mesmo colorido, situada entre a face retrolateral e a dorsal, face 
prolateral mais clara que a retrolateral, face dorsal, boa parte da retro- 

(*) 0 colorido dos exemplares estudados foi comparado, o maximo possivel, com as 
cores que figuram em Robert Ridgway (Color Standards and Color Nomencla- 
ture, III -1- 43 pp., with fifty-three colored plates and eleven hundred and 
fifteen named colors. Washington, D.C. 1912. Published by the author). 
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lateral e da ventral da patela, faixa retrolateral basal da tibia e uma 
outra, dorsal, do mesmo colorido (orange rufous) que as faixas do femur, 
e as regioes restantes escurecidas (mars orange), face retrolateral, pe- 
quena mancha dorso basal e boa parte do dorso do protarso, e todo o 
tarso, amarelo claro brilhante (deep chrome), as partes restantes com 
pontuagoes pardacento-claro. Perna IV com a regiao dorsal do femur 
amarelo-alaranjado (orange), bem como grande parte da face retrolate- 
ral e uma pequena lista longitudinal basal da face prolateral que, assim 
como a ventral, e pardacenta com pontuagoes amareladas (orange ru- 
fous) ; pouco mais claro que o colorido da face prolateral (xanthine 
orange) e a lista que se encontra entre a face dorsal e a retrolateral. 
Maior porgao da patela, anel basal e face dorsal da tibia, alaranjado in- 
tense (orange chrome), as faces prolaterais destes dois ultimos segmen- 
tos e a ventral da tibia, mais claras (xanthine orange) que a respectiva 
do femur, face retrolateral da tibia, apenas sombreada de pardacento. Co- 
lorido geral do protarso e tarso, mais claro que o dos segmentos ante- 
riores, e o tarso, por sua vez, mais claro ainda que o protarso (light 
orange yellow), este ultimo com uma pequena porgao basal e um trecho 
mais largo, terminal, amarelo carregado (entre orange e cadmium oran- 
ge), a regiao intermediaria com pontuagdes pardacento claro. Abdo- 
men verde muito palido, com reflexos amarelados (entre picric yellow e 
pale greenish yellow), tendo, no bordo anterior, uma mancha chocolate 
(cinnamon brown), de onde sai uma lista do mesmo colorido, mediana e 
dorsal que, aproximadamente pouco antes da metade do comprimento do 
abdomen, se divide em dois curtos ramos, descorados e nao muito per- 
ceptiveis, aos quais se seguem uma serie de quatro ou cinco pequenas 
manchas transversais, mais claras que a lista mediana, a forma das quais 
lembra a de um ^ Fiandeiras amarelas, notando-se em torno da 
base delks, um colorido chocolate (cinnamon brown), o qual se pro- 
longa de cada lado do ventre e em pequena extensao, apenas como uma 
sombra muito pouco visivel. Forgoes laterals do epigastric, amarelo- 
claro brilhante (apricot yellow), e a porgao mediana com uma mancha 
mais comprida que larga, chocolate, interessando o bordo superior da 
fenda genital. 

Alotipo femea, n0 E. 945 C. 1409, no Departamento de Zoologia 
da Secretaria da Agricultura de Sao Paulo, coligida pela Sra. Helga 
Urban, em Dezembro de 1949. 

ProcedEncia : Bairro das Perdizes, Cidade de Sao Paulo, Brasil. 

COMENTARIO. O presente exemplar e, ao que nos consta, o se- 
gundo conhecido. Na sua chave das especies brasileiras do genero 
Anadna Audoin, 1825, Mello-Leitao (1947 : 234) nao traduziu, exata- 
mente, o trecho da descrigao original de Black wall (1863 : 44), cor- 
respondente ao colorido do abdomen. Neste ultimo autor se le: "The 
abdomen is short, and of a dull olive-green hue;", isto e, o abdo- 
men e de colorido verde oliva apagado, insensivel, com o que esta de 
acordo o nosso exemplar, e nao "olivaceo escuro" como quer Mello- 
Leitao. Relativamente as faixas do abdomen, a tradugao do saudoso 
aracnologo patricio esta incompleta. Black wall escreve ( : 44) : 
" a large semicircular mark at its anterior extremity, from which 
a fusiform band, bifid at its termination ", mas Mello-Leitao 
omite, na sua chave, aquela "grande mancha semicircular da porgao an- 
terior" e se refere apenas a " uma faixa castanha no tergo ante- 
rior, bifida no tergo medio,  
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Micrathena henseli Reimoser 

(Fig. 1, a e e. Fig. 2, a a f) (*) 

Micrathena henseli Reimoser, Ver. k.-k. zool.-bot. Ges. Wien, 1917, vol. LXVII: 
121; Mello-Leitao, An. Acad. Bras. Cienc., 1932, vol. IV (2): 85; idem, 
Arq. Inst. Biol., 1940, vol. 11: 241; idem Arq. Mus. Nac., 1943, vol. 
XXXVII; 189; idem, Rev. Mus. La Plata, n. s., Zool., 1945, vol. TV (N.029) • 
219. 

Acrosoma henseli Mello-Leitao, Arq. Mus. Paran., 1947, vol. VI (6) : 239. 

— Comprimento do cefalotorax (do bordo anterior dos 0 L.A. a 
ponjao posterior) : 2.700. 

Largura do cefalotorax (entre os pontos onde se inicia a convexi- 
dade dos bordos) : 1.275. 

Maior largura do cefalotorax : 1.650. 
Largura entre os bordos laterals internes dos O.L.A. : 0.900. 
Comprimento do abdomen : 3.262. 
Largura do abdomen no bordo anterior : 0.975. 
Largura do abdomen na sua porcao media : 1.200. 
Largura do abdomen (entre as bases laterals internas dos dois es- 

pinhos postero-superiores : 1.462. 
Cefalotorax mais longo que largo, de regiao cefalica em nivel mais 

elevado que a toracica. Esta ultima apresenta fosseta toracica bem de- 
senvolvida, sulco discrete, superficie rugosa, principalmente na porcao 
latero-inferior, onde existem abundantes e minusculas granulagoes. De 
cada lado da regiao toracica, observa-se uma serie de sulcos muito rasos, 
que nao chegam a alcan^ar a regiao latero-inferior, Olhos em duas fi- 
leiras, a primeira ou anterior, muito mais recurva que a segunda, que e 
muito pouco, quase reta. O.M.A. pequenos, pouco maiores que os O.L.A., 
separados entre si de uma distancia igual ao diametro, e dos O.L A., de, 
aproximadamente, quatro vezes e meia. O.M.P. distanciados de meio 
diametro, maiores que os O.M.A., e separados dos O.L.P., que sao meno- 
res que os O.L.A., por quatro diametros, mais ou menos. Quadrangulo 
mais longo que largo, mais estreito atras que na frente. Clipeo retro 
obliquo, uma e meia vez maior que o diametro dos O.M.A., desprovido 
de pelos, presentes apenas em pequena extensao da regiao cefalica, pe- 
quenos, finos e brancos; no restante do cefalotorax, eles sao muito 
curtos, quase imperceptiveis. Queliceras curtas, com bossa, muito ro- 
bustas, de forma aproximadamente conica, com uma forte dilata^ao na 
base da regiao latero-externa, pouquissimos pelos, longos, quase que res- 
tritos a essa ultima porgao e as margens do sulco obliquo, garra media- 
namente robusta, curta, nao ultrapassando, ou ultrapassando em pouca 
coisa, o sulco obliquo na altura do quarto dente da retromargem, que tern 
quatro dentes, separados um do outro por menos da largura, o terceiro 

(::!) As conven?6es usadas nos desenhos, indicam as seguintes pe^as: 
A = Apofise maior EM — fimbolo 
B = Apofise menor ES = Estipe 
T — Tibia FN = Fundus 

AM = Apofise mediana PC = Peciolo 
AP = Apofise paramediana RA = Radix 
AT — Apofise terminal RE = Reservatorio 
CO = Condutor ST = Sub-tegulum 
DJ = Ducto-ejaculador TG = Tegulum 
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sendo pouco mais largo e mais alto que os restantes, o quarto e o menor, 
promargem com tres dentes, os dois primeiros, aproximadamente pouco 
maiores que os da retromargem, e o ultimo e o menor. Laminas maxi- 
lares ligeiramente inclinadas, com a metade interna basal, concava, e a 
terminal, reta, com abundante escopula tambem existente em minima 
por§ao limitrofe do bordo superior com aquele que e discretamente arre- 
dondado; fbordo lateral externo, em sua maior parte, muito pouco ar- 
redondado, com excegao da por<jao basal (articula^ao do trocanter do 
palpo) onde se dilata levemente mais. Superficie dorsal das laminas 
com alguns pelos mais ou menos longos, e uma concavidade rasa, na me- 
tade superior. Labio tao largo quao longo, de lados arredondados e apice 
nao pontiagudo, alcangando a metade da altura das laminas maxilares. 
Esterno mais longo que largo (1.162 x 0.675), truncado na frente, co- 
megando a se estreitar na altura das ancas II e III, e se intrometendo, 
em ponta, entre as ancas IV, que se distanciam, uma da outra, de 0.112. 
Superficie do esterno com inumeras rugosidades e varies pelos, regular- 
mente longos, de implantagao obliqua. Comprimento das pernas na or- 
dem 2143, as pernas I e II —maxime as ancas, trocanteres e femures— 
visivelmente mais robustas que III e IV. Pernas com pelos muito finos 
e em pequena quantidade, nos femures; nas tibias, protarsos e tarsos, 
eles sao em quantidade e espessura pouco maiores que naquele segment©, 
nas tibias, os pelos sao menos espessos que nos dois ultimos, isto e, pro- 
tarsos e tarsos, onde a espessura se mantem uniforme. Tricobotrias ape- 
nas nas tibias, nao mais que tres. 

COMPRIMENTO DAS PERNAS (em micra) 

Pernas Femur Patela + Tibia Protarso Tarso Total 

I 2.625 2.550 2.025 0.712 7.912 
II 2.550 2.625 2.100 0.711 7.986 

III 1.425 1.200 0.862 0.487 3.974 
IV 2.700 2.175 1.950 0.637 7.462 

Quetotaxia : Perna I. Femur — dorsal 1-1-1 (grandes)-l (pe- 
queno, apical e um tanto curvo), prolateral 0 (pequeno)-1-0-1-1-1 (esses 
tres, longos)-! (apical e pequeno), ventral 1-1-1-1-1-0-1-1-2 (apicais, 
sendo Ip e Ir), na perna direita, os espinhos 2 a 5 estao mais proximos 
de formar par que os correspondentes da perna esquerda, retrolateral 
0d-id-3d, Patela — dorsal sem, prolateral 1, ventral sem, retrolateral 1. 
Tibia — dorsal 1 (na metade distal), prolateral 1, ventral sem, retrola- 
teral 1-1 (apical), na perna esquerda o espinho prolateral e o primeiro 
retrolateral, estao quase que diametralmente opostos. Protarso sem es- 
pinhos. Perna II. Femur — dorsal 1-1-1 (longos)-1 (pequeno apical), 
prolateral 1-1-1-1 (menor deles), ventral (esquerdo) 1-1-1-1 (estes dois 
quase formando par)-1-1-2 (sendo Ip e Ir) e (direito) 1-1-1-1-2 (sendo 
Ip e Ir) os espinhos da porgao ventral do femur direito, ocupando menor 
extensao desse segment©, retrolateral Id-ld-ld. Patela — dorsal sem, 
prolateral 1, ventral sem, retrolateral 1. Tibia — dorsal 1, prolateral 
sem, ventral Ip-Op-lp, retrolateral 1-1 (pequeno e apical). Protarso 
sem. Perna III. Femur — dorsal 1-0-1 (apical), prolateral 1-0-1, 
ventral 0, retrolateral 1. Patela — dorsal sem, prolateral 1, ventral sem, 
retrolateral 1. Tibia — dorsal 1, prolateral 1 (apical), ventral sem, re- 
trolateral 1 (apical), esses dois espinhos na mesma altura do segment©. 
Protarso — dorsal 1, prolateral, ventral e retrolateral sem. Perna IV. 
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Femur — dorsal 1-1-1-1-1 (menor de todos, e apical) sendo que entre os 
dois primeiros e os tres ultimos espinhos, ha, os separando, um espaco 
correspondente, mais ou menos, a duas e meia vez a distjincia entre eles, 
prolateral 1-1-1-1-1-1, ventral 0 (menor)-1 (maior)-l, os dois primeiros 
quase formando par, retrolateral 1 (apical). Patela — dorsal sem, pro- 
lateral 1, ventral sem, retrolateral 1. Tibia — dorsal sem, prolateral 
1-1-1, ventral sem, retrolateral 0-1. Protarso — dorsal 1-lp, prolateral, 
ventral e retrolateral sem. Tarsos com tres unhas, a impar desprovida 
de dentes. Abdomen nitidamente mais longo que largo, com oito espi- 
nhos, sendo dois minusculos, dorsais (representados, no desenho, por 
dois pequenos circulos), situado cada um deles na terceira mancha bran- 
ca, e a uma distancia do bordo cranial do abdomen igual a 1.087, e, pos- 
teriormente, seis, dispostos aos pares, um superior, um inferior e o ulti- 
mo, minusculo, ventral, disposto cada um dos seus espinhos na por§ao 
lateral interna basal do espinho inferior correspondente; os espinhos do 
par superior sao menos desenvolvidos e menores que os do par inferior, 
e formam com o bordo caudal do abdomen, um angulo pouco maior que 
noventa graus, os espinhos inferiores, de base arredondada, se implan- 
tam na porgao inicial inferior do bordo caudal, quase que perpendicular- 
mente. O dorso do abdomen, visto de perfil, e, em pequena porgao ini- 
cial —ate a altura do primeiro par de minusculos espinhos— muito li- 
geiramente convexo, quase piano, torna-se, ap6s, discretamente concavo, 
e, no seu tergo final, convexo mais pronunciado que na porgao inicial. 
Os pelos, no dorso do abdomen, sao perceptiveis apenas no tergo final, 
onde sao em pequena quantidade, nao muito longos e deitados; no 
ventre, nota-se numero bem maior deles. Fiandeiras como em Argiopidae, 
colulo presente. 

Palpo : Femur : 0.450. Patela + Tibia : 0.337. Femur pouco 
curvo, patela com um unico pelo, longo, dorsal, tibia mais larga que 
longa, cymbium* de base larga, afinando-se, porem, na altura da base 
do tegulum e terminando, mais ou menos, na regiao media deste, para- 
cymbium curto, excavado inferiormente, com a sua porgao basal, estrei- 
ta, e a final, larga, aproximadamente mais larga que o comprimento 
dele, com o seu angulo externo bem mais robusto que o angulo interne, 
que forma um angulo com a margem interna da porgao basal. Subte- 
gulum bem desenvolvido, tegulum com uma calosidade na por^ao late- 
ral, conforme se podera ver nos desenhos. Fundus na altura da meta- 
de inferior do subtegulum; porgao inicial do reservatorio, logo ao pe- 
netrar na altura do tegulum, fazendo uma curva, que depois se inflete, 
passa a correr junto ao bordo inferior deste, ate a altura da regiao do te- 
gulum situada inferiormente a zona onde o estipe e o radix estao muito 
proximos um do outro, quando o reservatorio, ao atingir a porgao lateral, 
faz uma curva suave para dentro, abandona a altura do bordo do tegulum 
e passa a correr na porgao media, atinge a altura da regiao superior, a 
partir dai, se superpoe, num pequeno trecho, aquela porgao do reserva- 
torio imediatamente apos a inflexao da curva, afina bruscamente o seu 
diametro —que vinha sendo mais ou menos uniforme— na altura da 
porgao lateral da apofise mediana, e passa a ser o ducto ejaculador, que 
raergulha num pequeno trecho da hematodoca distal, se inflete, prote- 
gido pelo radix faz duas curvas, uma, pequena e de concavidade supe- 

(*) Nomenclatura das diferentes pegas do bulbo genital, de acordo com a adotada 
por J. H. Comstock (Ann. Ent. Soc. Am., Sept. 1910, vol. Ill, n.0 3 ; 161 — 
185, 25 figs..) 
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rior, a outra, tomando tres quartos, aproximadamente, do radix, de 
concavidade inferior." Saindo da altura do radix, o ducto ejaculador 
sofre outra inflexao, penetra no estipe e, em seguida, no embolo, que e 
do tipo coniforme, situado num piano ligeiramente inferior a este ulti- 
mo. No seu trajeto, o diametro do ducto ejaculador, bem menor que o 
do reservatorio, nao se mantem constante, sendo muito fino ao pene- 
trar na hematodoca distal —na altura da apofise mediana— e no estipe 
e embolo, e um pouco maior no trecho em que corre protegido pelo radix. 
Apofise mediana ligada ao radix que, sob a forma de uma placa, pro- 
tege quase que toda a regiao ventral inferior do bulbo genital e se prende, 
apenas por um ponto, ao tegulum. Articulando-se com o radix, esta o 
estipe, pe§a membranosa, bem mais comprida que longa, como se podera 
ver no desenho. 0 inicio do condutor e quitinoso, segue-se, apos um es- 
trangulamento, uma porgao membranosa e, em piano inferior a sua porgao 
terminal, outra por§ao quitinosa. 

Oolorido em alcool. Regiao toracica do cefalotorax com duas 
largas faixas pardacentas (amber brown), laterals, longitudinals, res- 
peitando, inferiormente, uma fita amarela-rufescente clara (orange), e, 
atras da fosseta toracica, u'a mancha, mais comprida que larga, parda- 
centa clara (mars yellow), regiao cefalica e clipeo, de colorido identico 
ao da faixa lateral inferior da regiao toracica. Porgao dorso basal da 
quelicera, cor de cobre (morocco red) e o restante, negro brilhante com 
algum reflexo avermelhado. Laminas maxilares e labio pardo escuros 
(argus brown), mais claros que o colorido geral da quelicera, esterno, por 
sua vez, mais claro (burnt sienna) que as laminas e o labio. Femures I 
e II mais intensamente coloridos que os femures III e IV, o femur I, ru- 
fescente alaranjado (entre orange chrome e orange rufous) e o femur II, 
alaranjado (cadmium orange), patela e tibia I e II, femur, patela e 
tibia III e IV, amarelo palido com ligeirissimo brilho esverdeado (em- 
pire yellow) e com zonas mal definidas, pouco escuras, base das tibias 
com anel claro, protarsos e tarsos I e II e tarsos III e IV, amarelo ouro 
(entre cadmium yellow e deep chrome), na base dos protarsos e tars«.. 
de todas as pernas, um anel claro; protarso III com a metade termi- 
nal pouco mais escura que a basal, mais clara, contudo, que o tarso, pro- 
tarso IV apenas com um pequeno anel apical amarelo ouro, o restante 
desse segmento, amarelo palido (empire yellow). Colorido fundamental 
do dorso do abdomen, pardacento claro (raw sienna), com zonas mais 
escuras no bordo anterior, na por^ao media, terminal, e bordos laterals 
internes dos espinhos postero-superiores. Oito pares de manchas bran- 
cas, laterals, o quinto par formado de manchas mais altas que as demais, 
quase que se unindo a do lado oposto, no sexto, setimo e oitavo pares, as 
manchas sao pouco evidentes. Exce^ao feita da porgao media do epigas- 
tric, que e amarela com discrete brilho pardacento (entre dresden brown 
e buckthorn brown), o restante do ventre e bem mais escuro, com al- 
gumas pontuagoes amarelas, 

Alotipo macho, n0 E. 246 C. 1410, no Departamento de Zoologia 
da Secretaria da Agricultura de Sao Paulo, coligido por Frederico Lane, 
em 4 de abril de 1942. 

PROCEDfiNCiA: Bosque da Saude, cidade de Sao Paulo, Brasil. 

COMENTARIOS. 0 exame de mais dois exemplares dessa especie, 
ambos machos (E. 241 C. 1411, F. Lane col. em Bosque da Saude, cida- 
de de Sao Paulo, Brasil, em 22-111-1942 e E. 946 C. 1412, H. Urban col. 
em Cocaia, Represa Nova de Sto. Amaro, Sao Paulo, Brasil, em abril de 
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1950), mostrou pequena variagao no colorido do abdomen e das patelas, 
tibias, protarsos e tarsos das pernas I e II. No segundo daqueles exem- 
plares, os espinhos dorsais do abdomen sao quase que inexistentes. 

* » 

0 Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura de Sao 
Paulo tern em sua colegao de aracmdios, trinta e dois exemplares 
femeas desta especie, todos eles provenientes, como se vera na lista 
abaixo, do Estado de Sao Paulo, Brasil, A descrigao suficientemente 
precisa que Reimoser nos legou, bem como as figuras que a acompa- 
nham, possibilitam, ao especialista, uma determinagao segura de M. hen- 
seli. Ha, porem, uma variagao no angulo de abertura dos espinhos pos- 
teriores do abdomen, o superior, maior, e o inferior, menor. De todas 
as femeas examinadas, a maioria delas, adultas, e mesmo nos jovens, 
apenas um exemplar apresentou um angulo semelhante aquele figurado 
por Reimoser, em perfil. Nas restantes, essa abertura e bem menor, 
havendo tambem variagao na forma e taraanho dos mencionados espi- 
nhos. Tudo o que dissemos atras, podera ser melhor apreciado nas fi- 
guras que ilustram este trabalho (Fig. 1, letras c, d, / a q). 

Femeas de M. henseli examinadas 

E. 241 (8 $ $ ) — Bcsque da Saude, S. P. (Capital), F. Lane col. 
em 22-111-1942. 

E. 246 (5 9 9) — Bosque da Saude, S. P. (Capital), F. Lane col. 
em 4-IV-1942. 

E. 263 (3 99) — Sao Paulo (Capital), J. Damico col. em 26-IV- 
1942. 

E. 271 (4 99) — Carvalho de Araujo (E. F. Central do Brasil), 
E. S. Paulo, A. Zoppei col. em 3-V-1942. 

E. 946 (11 9 $ ) — Cocaia (Repr. Nova Sto. Amaro), E, S. Pau- 
lo, H. Urban col. em abril de 1950. 

1 9 — Itaim (E. F. Central do Brasil), E. S. Paulo, W. BoKERMANN 
col. em 7-V-1950. 

♦ 
* * 

Sobre o tipo DE Micrathena Sundevall, 1833. Nossa designagao 
(1950 : 244) de Micrathena. cornigera (Cambr., 1890) como tipo de 
Micrathena, nao encontra apoio nas Regras Internacionais de Nomencla- 
tura. Contudo, um novo exame do assunto nos convenceu que M. clypeata 
(C. Koch), escolhida por Simon (1895 : 859) como tipo do genero, nao 
pode ser mantida como tal, pelos motives que passamos a expor. Em 
1833, Sundevall creou o novo genero Micrathena para duas especies: 
Epeira clypeata Walck., 1805 e Aranea spinosa Lineu, 1758. Acontece, 
porem, que E. clypeata Walck., foi publicada sem diagnose alguma. C. 
Koch, em 1838, descreveu, sob o nome de M. clypeata, aquela especie que 
Walckenaer nomeara de E. clypeata. Foi justamente, M. clypeata C. 
Koch, 1838, que Simon designou para tipo do genero Micrathena. Ora, 
M. clypeata C. Koch, nao era uma das especies incluidas, originariamen- 
te, no genero, e E. clypeata Walck., publicada como foi, e nomina nuda. 
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Assim sendo, si, das duas especies originais do genero, uma e nomina nuda, 
e a outra (A. spinosa) e valida, o genero e monotfpico e, portanto, o seu 
tipo nao podera ser outra especie, senao esta unica, isto e, A. spinosa 
( = M. spinosa [L.]). Resumindo, temos: 

MICRATHENA Sundevall, 1833 

Micrathena Sundevall, 1833 (Abril?), Consp.-Arach.: 14. 

Tipo: Micrathena spinosa (Lineu, 1758). 

Pseudotipo: Micrathena clypeata (C. Koch). 

Selenops Cocheleti Simon 

(Fig. 3, a a sr) 

Selenops Cocheleti Simon, Act. Soc. Linn. Bordeaux, 1880, vol. XXXIV (Quatrie- 
me serie), tome IV: 235; Petrunkevitch, Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 1911, 
vol. XXIX: 509; Mello-Leitao, Arch. Esc. Sup. Agr. Med. Vet., 1918, vol. 
II (1-2): 29 e 31; idem, Arq. Inst. Biol., 1940, vol. 11: 243; idem, Rev. 
Mus. La Plata, n.s. (Zool. 16), 1942, vol. II: 387; idem, Arq. Mus. Nac., 
1943, vol. XXXVII: 215; idem, Notas del Mus. La Plata, 1946, vol. XI (Zool. 
n.0 91): 47. 

Transcrevemos a diagnose original da especie, uma vez que a revista 
onde ela foi publicada, nao e de facil encontro. "17. Selenops Cocheleti 
sp. nov. 

^ ) Ceph. th., long. 5,5; larg. 6,4 — Pattes: Ire. paire 25,8; 2e paire 30,2; 
3e paire 28; 4e paire 26,5. Cephalothorax brun-rouge a pubescence fauve assez 
longue et melee de crins, a strie longitudinale et rayonnantes profondes. — Yeux 
anterieurs: les quatre medians gros, egaux, en ligne presque droite, intervalle des 
medians um peu plus etroit que leur diametre, celui des lateraux plus etroit que 
leur rayon; yeux lateraux anterieurs petits, presque arrondis, situes un peu plus 
bas que les medians, leur intervalle aux medians environ egal au diametre de ceux-ci. 
Yeux de la seconde ligne au moins aussi gros que les medians anterieurs. Cheliceres 
brun-rouge garnies de forts crins fauves inegaux. Pieces buccales et plastron brim- 
fauve pubescent; piece labiale un peu plus longue que large, arrondie en avant. 
Pattes brunatre fauve, garnies de pubescence et de longs crins fauve; tibias I et 
IV un peu plus longs que le cephalothorax; tibia IV sans epines dorsales, pourvu 
de 2-2 epines laterales et de 2-2 epines inferieurs; femur I pourvu de deux epines 
tres espacees sur sa face anterieure et de trois tres longues epines dorsales; scop alas 
peu serrees formees de poils longs. Patte-machoire brun-fauve; patella plus longue 
que large, presque parallele et inerme; tibia plus long que la patella, plus etroit, 
parallele, pourvu a Textrcmite de deux apophyses noires, une externe dirigee en 
avant, um peu arquee, robuste, non attenuee et obtuse, concave et peu rebordee en 
dedans, et une apophyse inferieure un peu plus courte, egalement arquee et dirigee 
en avant mais comprimee; tarse ovale, court, assez large; bulbe discoide avec un 
rebord rougeatre et une lame mediane arquee en demi-cercle. $ ) Ceph. th., long. 
5,5; larg. 6,3 — Abd. long. 8; larg. 5,8. Pattes: Ire paire 20,3; 2e paire 23,8 
(Ire 3e paire manque); 4e paire 21. Cephalothorax un peu plus court que femur 
I mais un peu plus long que tibia IV. Abdomen tres deprime, assez large, presque 
parallele, arrondi en avant et en arriere, fauve obscur finement et peu densement 
ponctue de brun, marque en avant d'une bande mediane obscure peu indiquee et en 
arriere d'une bordure brune ponctutee; ventre testae^ (Epigyne non developpee). 
Paraguay (Museum, rapporte par M. Cochelet). Voisin de S. Spixi Perty, il en 



456 ARQUIVOS DE ZOOLOGIA DO EST. DE SAO PAULO Vol. VII, Art. VIII 

differe par les yeux lateraux anterieurs presque arrondis, tandis qu'ils sont ovales 
tres plus etroit et plus long, son apophyse externe est de meme forme, mais le tibia 
presente aussi une apophyse inferieure presque aussi longue, tandis que, chez S. 
Spixi, il n'offre en dessous qu'une forte carene oblique et tranchante." 

Palpo : Quanto as duas apdfises da tibia do macho, nos nos 
abstemos de descreve-las, uma vez que ja foram estudadas por SIMON, 
na sua diagnose, acima transcrita, e Mello-Leitao (1918 : 32). Bulbo 
genital bem protegido pelo cymbium, amplo e profundo, com a porgao in- 
ferior de um dos sens bordos laterais, muito reforgada e com uma calosi- 
dade. Paracymbium ausente. Subtegulum com, aproximadamente, seis 
"anneli" bem visiveis, tegulum atingindo sua largura maxima na porgao 
caudal da apofise terminal, depois, ao nivel da apofise mediana, sofre 
uma constrigao e prossegue, com a sua largura maior que^ a do trecho 
inicial, conforme se podera ver pelos desenhos anexos, ate articular-se 
com o estipe. iDesde o nivel da porgao anterior da apofise mediana, ate 
a articulagao com o estipe, observa-se uma expansao, para dentro, do 
bordo superior do tegulum. Radix ausente. Estipe com a porgao basal 
dilatada, articulando-se, de um lado com a porgao inicial do tegulum, e, 
de outro, com a final do mesmo, a porgao distal mais comprida que longa, 
mais ou menos cilindrica, com excegao de um ligeiro trecho, que^ pre- 
cede imediatamente ao embolo, e que e achatado lateralmente. 0 embo- 
lo, ligeiramente curvo, de concavidade voltada para baixo, tambem sofre 
o mesmo achatamento, e forma um angulo com a por^ao final do estipe. 
A apofise terminal tern duas partes : uma quitinosa e outra membra- 
nosa. A primeira e a maior, e sua zona superior tern a forma da ca- 
bega de uma ave com o respectivo rostro tipo palmipede; inferiormente, 
essa zona superior tern uma especie de canal por onde deve correr o 
embolo na ocasiao da copula. A porcao membranosa e bem desenyol- 
vida, e serve de apoio ao embolo. Fundus protegido pela porgao ini- 
cial do tegulum, reservatorio de diametro desenvolvido, uniforme, cor- 
rendo na altura da porcao basal do tegulum, trajeto do ducto ejacula- 
dor, como se ve no desenho correspondente. Apofise mediana com a 
sua maior porcao, larga, e o apice, mais fino e ligeiramente curvo, for- 
mando pequena saliencia. 

Macho n0 E. 947 C. 1413 no Departamento de Zoologia da Secre- 
taria de Agricultura de Sao Paulo, coligido por Mario Autuori, em Fe- 
vereiro de 1949. 

Procedencia: Santo Amaro, Est. de Sao Paulo, Brasil. 

Corinna capito (Lucas)' 
(Fig. A, a a. g) 

Drassus capito Lucas, Exped. part, centr. Amerique dul Sud  (Francis de Cas- 
telnau), 1857, vol. Ill (animaux sans vertebrcs})■: 22> P1, 1 (Arachnides), 
figs. 8, 8 a, 8 6 e 8 c. 

Corinna capito Simon, Hist. Nat. Araignees, 1897, vol. . IL fig* 11^; PETRUN- 
kevitch, Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 1911, vol. XXIX; * 465 5 Mello-Lbitao, 
Arch. Esc. Sup. Agr. Med. Vet., 1922 (1923), vol. VI (!• : 52 e 54 (chave); 
idem, Arq. Mus. Paran., 1947, vol. VI: 288. 

Lucas descreve o macho e, no final, aborda, em duu as linhas, os ca- 
racteres que diferenciam a femea. Figura, contudov at>t vrias a f®mea» a 

disposicao dos olhos e o comprimento relative das suas pet nas- ^ diagno- 
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se de Lucas e omissa em varies pontos, de maneira que, uma determina- 
?ao precisa so foi possivel com a ajuda dos trabalhos de Simon (1897) e 
Mello-Leitao (1922). Simon estuda C. capita, ligeiramente, ao fazer 
um balango das especies do genero, e reproduz a figura 8 da diagnose 
original da especie. Mello-Leitao descreve um exemplar femea, coligi- 
do por ele em Petropolis (Est. do Rio, Brasil), e o situa, paginas adian- 
te, na sua chave para determinagao das especies brasileiras do genero 
Corinna C. Koch. De posse de dois individuos adultos de C. capita, um 
macho (E. 949 C. 1415), e outro femea (E. 948 C. 1414), ambos deposi- 
fcados na colegao de aracnideos deste Departamento de Zoologia, e apa- 
mhados pela Snra. Helga Urban, no alto do bairro das Perdizes (cidade 
(de Sao Paulo, Brasil), em 11 de junho e fevereiro de 1950, respectiva- 
menic, procuramos caracterizar melhor a especie, estudando alguns por- 
menores que, ou nao haviam sido ainda analisados, ou, em caso afirma- 
tivo, apenas muito pela rama. 

$ 

Comprimento do cefalotorax : 6.000* 

Largura do cefalotorax (na altura da porgao lateral externa das que- 
liceras): 4.500. 

Maior largura do cefalotorax (altura das ancas II): 5.000. 

Comprimento do abdomen : 6.000. 

Largura do abdomen (tomada no ventre, na regiao epigastrica) : 
3.000. 

Comprimento do esterno : 2.962. 

Largura do esterno : 2.325. 

Distancia entre as ancas IV : 0.337. 

Quetotaxia : Perna I. Femur — dorsal 1 cerda espiniforme, pro- 
lateral 1, ventral e retrolateral sem. Patela — sem espinhos. Tibia — 
apenas ventral onde temos 0 cerda espiniforme longa-1-1 c.e. longa-1. 
Protarso — apenas ventral 1-1 (quase formando par)-1-1. Perna II. 
Femur — dorsal 1 c.e., prolateral 0, ventral e retrolateral sem. Patela — 
sem. Tibia — apenas ventral 1-1 cerdas espiniformes. Protarso — ape- 
nas ventral 1-1-1-1. Perna III. Femur — dorsal 1 c.e.-l (apical), pro- 
lateral, ventral e retrolateral sem. Patela — sem. Tibia — dorsal sem, 
prolateral 1 c.e., ventral 2-2 (sendo 1 e 0) cerdas espiniformes. Protarso 
— dorsal sem, prolateral 1, ventral 2 cerdas espiniformes -1-1-0 (apical). 
Perna IV. Femur — dorsal 1 c.e.-l, prolateral, ventral e retrolateral 
sem. Patela sem. Tibia — dorsal sem, prolateral idem, ventral 1-1 
cerdas espiniformes, retrolateral 1-1 cerdas espiniformes. Protarso — 
dorsal sem, prolateral 1, ventral 1-1 cerdas espiniformes -1-1 (no pro- 
tarso esquerdo, 2)-l (apical), retrolateral 1. 

Denti^Ao : Retromargem das queliceras com cinco dentes, apro- 
ximadamente molariformes, de apice discretamente arredondado, o quinto 
sendo mais robusto que os outros, promargem com tres, tambem molari- 
formes, o segundo —aproximadamente tao robusto quanto o quinto da 
retromargem— sendo bem maior que os outros dois, e o terceiro sendo o 

(*) As medidas do cefalotorax e do abdomen, na femea e no macho, foram toma- 
das com auxilio de compasso. 
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menor deles, separado do segundo de uma distancia pouco menor que a 
sua largura, e situado na porgao vertical da quelicera. 

Medidas do palpo : 

Comprimento do femur : 2.250. 

" da patela + tibia : 2.400. 
" do tarso : 2.137. 

Total : 6.787. 

Quetotaxia do palpo: Femur — dorsal 2 (pequenos e apicais), 
prolateral Od (pequeno), ventral varias cerdas longas, retrolateral sem. 
Patela — dorsal 1 cerda espiniforme p. Tibia — dorsal sem, prolateral 
1-0-ld-ld cerdas espiniformes, ventral sem, retrolateral Od cerda espi- 
niforme. Tarso — dorsal sem, prolateral 1 c.e.-l c.e.dorsal-0 c.e.dorsal, 
ventral 1 c.e. (apical). 

Pernas : Tanto na femea como no macho, todos os femures com 
pelos muito curtos e de implantagao obliqua, em pequena quantidade, 
principalmente existentes na superficie dorsal; superficie ventral com 
alguns pelos longos, implantados perpendicularmente, dispostos numa ou 
duas series longitudinais, com excecao da perna IV, onde eles sao pra- 
ticamente ausentes. Nos demais segmentos de todas as pernas, ha as- 
sociagao de pelos longos, uns de implantaQao perpendicular, outros de im- 
plantagao obliqua, com pelos curtos, e obllquos, mas todos esses pelos sao 
em pequena quantidade. Escopula da superficie ventral do tarso I,mui- 
tissimo reduzida, quase ausente; no tarso II ela se restringe a metade 
final e nos tarsos III e IV, e bem desenvolvida, ocupando toda a exten- 
sao da superficie. Escopula dos protarsos I e II, bem desenvolvida, 
restrita apenas a quase toda a superficie ventral do segmento — faz exce- 
gao, pequenissimo trecho basal, dela desprovido — ao passo que, nos pro- 
tarsos III e IV, a escopula esta presente somente no tergo ventral, final, 
avangando para as superficies prolateral e retrolateral. 

<5 

Comprimento do cefalotorax : 6.500. 

Largura do cefalotorax (altura das margens laterais das quelice- 
ras) : 4.500. 

Maior largura do cefalotorax (altura das ancas II) : quase 5.500. 

Comprimento do abdomen : 6.000. 

Largura do abdomen (tomada no ventre, na altura da regiao epi- 
gastrica) : 3.000. 

Comprimento do esterno : 3.187. 

Largura do esterno : 2.400. 

Distancia entre as ancas IV : 0.375. 
Quetotaxia: Perna I. Femur — Identico ao da femea. Patela 

— Idem. Tibia (direita) — dorsal sem, prolateral Iv, ventral 1 cerda 
espiniforme-lcerd.espinif., retrolateral sem. Tibia (esquerda) — ven- 
tral 1 c.e. — 1-1 c.e. — 1. Protarso — Identico ao da femea. Perna 
II. Femur — dorsal 1 c.e., prolateral 0 c.e., restante, ventral e retro- 
lateral identicos a femea. Patela — Identica a da femea. Tibia — 
Idem. Protarso (direito) — Idem. Protarso (esquerdo) — 1-11-1-1. 
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Perna III. Femur (direito) — dorsal 1-1 cerdas espiniformes, o resto 
identico a femea. Femur (esquerdo) — dorsal 1-1-lp-l, todas cerdas 
espiniformes, o restante identico a femea. Patela — Identica a da fe- 
mea. Tibia — dorsal sem, prolateral (direita) — Identica a da femea, 
(esquerda) sem cerdas espiniformes, ventral 1-1-1-1 cerdas espinifor- 
mes, retrolateral (direita) — 1-1 cerdas espiniformes. Protarso — dor- 
sal sem, prolateral 1, ventral 1-1 cerdas espiniformes -1-1-1 (apical, 
oculto no meio da escopula), retrolateral 1. Perna IV. Femur — dor- 
sal 1 c.e.-O c.e. o restante identico a femea. Patela — Identical a da 
femea. Tibia — dorsal e prolateral idem da femea, ventral e retrola- 
teral idem. Protarso — como no protarso direito da femea. 

DenticAo : Promargem da quelicera com tres dentes triangulares, 
que guardam a mesma distancia entre si e se dispoem de modo identico 
^queles da promargem da quelicera da femea, o segundo 6 o maior deles, 
aproximadamente tao longo e robusto quanto o quinto da retromar- 
gem, o menor e o terceiro. Retromargem com cinco dentes triangula- 
res, muito dificeis de serem observados sem que a quelicera seja desta- 
cada do animal, pois, alem de terem o mesmo colorido escuro daquela, 
sao, em grande parte, ocultos pela escopula, bastante desenvolvida, das 
laminas maxilares. Esses cinco dentes sao igualmente distanciados por 
um espago muito pequeno, o quinto e mais robusto que os outros quatro, 
os quais tern o mesmo desenvolvimento. 

TIbia DO palpo: Lucas, ao descrever a tibia do palpo do macho, 
diz que ela possue, inferiormente, (*) no seu bordo latero-externo, um 
"crochet allonge et assez fortement recourbe" (ele se refere, aqui, a apo- 
fise superior, maior, e omlte qualquer referencia k apofise inferior, bem 
menor). Ora, a localizagao exata da citada apdfise, conforme se podera 
ver nos desenhos anexos, e na porgao superior da tibia, ou melhor, como 
diz Simon (1897: 194), que descreve concisa e precisamente essas apo- 
fises, elas sao "apicales externes". A margem externa da maior apo- 
fise, logo em seguida a menor apofise, se arredonda e, depois, passa a 
correr paralelamente a margem interna dela. Na porcao ventral da 
maior apofise, nota-se como que uma goteira, formada pelo rebatimento, 
no piano ventral, do revestimento dorsal da citada apofise. 

Medidas do palpo: Comprimento do femur: 2.587, Patela -f- 
Tibia: 2.175. 

Quetotaxia do palpo : Femur — dorsal 2 (pequenos e apicais) 
e ventral — inumeras cerdas mais ou menos longas. 

Bulbo genital: Cymbium com pequeno tuberculo num dos lados 
da sua porgao ventro-basal, alveolo muito desenvolvido, ocupando mais 
da metade da regiao ventral do cymbium, subtegulum incomplete, isto 
e, nao protegendo a porcao basal do bulbo genital em toda a sua volta, 
mas apenas uma parte, como se ve no respective desenho. Tegulum 
existente na regiao dorsal e numa das porgoes laterals do bulbo. Na 
orimeira, o tegulum e muito quitinizado e convexo, e, na segunda — do 
lado onde se situa a origem do reservatorio — ele e menos quitinizado. 
Fundus com a forma de uma retorta, trajeto do reservatorio e ducto 
ejaculador, no bulbo genital, como se ve no desenho, apofise mediana, 
cuja forma imita, grosseiramente, a do dedo indicador humano, situada 

(*) 0 grifo e nosso. 
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na porgao superior do bulbo, proxima a urtia das insergoes da apofise 
terminal e se articulando com o tegulum. Radix ausente. estipe de 
forma triangular, com a base voltada para o tegulum, embolo — que 
esta em continua§ao ao estipe — longo e muito fino, em sua maior parte 
alojado numa especie de canaleta da porgao membranosa da apofise ter- 
minal; a extremidade final do embolo, tambem se aloja numa pequena 
depressao da porgao afilada, quitinosa, da apofise terminal, porgao esta 
que o protege, fazendo as vezes de condutor o qual, nesta especie e no 
sen verdadeiro sentido, e Inexistente. 

Dimorfismo : Como se ve, linhas atras, o macho, alem de ter com- 
primento total e largura maxima do cefalotorax, maiores que o corres- 
pondente, na femea, ainda se diferencia desta pelas maiores dimensoes 
do esterno, maior afastamenfo das ancas IV, e forma dos dentes. Quer 
parecer-nos, contudo, que o macho se distingue da femea tambem por 
outros caracteres, a saber ; no macho, a promargem da quelicera tern 
muitos pelos longos, rufescentes, ausentes na femea; no macho, a 
porgao supero interna das laminas maxilares tern escopula constituida de 
abundantes pelos longos, ao passo que, na femea, os pelos sao muito curtos; 
no macho, a garra da quelicera e mais longa que a da femea, ultrapas- 
sando, ligeiramente, quando em repouso, o quinto dente da retromar- 
gem, enquanto que, na femea, ela alcanga o nivel do quinto dente da 
retromargem. Alem da diferenga de comprimento, a garra do macho 
ainda se distingue daquela da femea, por ter a extremidade final agu- 
gada, e na femea, dita extremidade e mais robusta, nao agucada, mas 
sim arredondada. Quanto ao colorido, nao ha diferenca apreciavel entre 
macho e femea. Em ambos, o dorso do abdomen e fusco-arroxeado 
uniforme (no material tipo, segundo se le em Lucas, ele e "d'un noir 
rougeatre brillant"), como na femea descrita por Mello-Leitao. O 
ventre e mais claro no macho que na femea, e as duas faixas laterais do 
mesmo, sao esbranquigadas no macho e amarelas na femea. A porgao 
anterior do dorso do abdomen do macho e recoberta por um pequeno 
escudo, ausente na femea. 

COMPRIMENTO DAS PERNAS (em micra) 
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I 5.625 6.900 4.012 2.137 18.674 

II 4.762 6.000 3.712 1.875 16.349 

III 4.087 4.612 3.337 1.462 13.498 

IV 5.137 6.112 4.800 1.537 17.586 

I 4.650 5.887 3.375 1.912 15.824 

II 4.237 5.325 3.337 1.725 14.624 

III 3.750 4.275 3.112 1.425 12.562 

IV 4.650 5.887 4.312 1.575 16.424 

0 macho, portanto, tern pernas mais longas que as da femea. Na 
femea mantem-se a relagao IV, I, II e III do genero Corinna, o mesmo 
nao sucedendo com o macho, onde a perna IV e ligeiramente menor que 
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I. 0 exame das tabelas de comprimento das pernas de cinco especies 
de Corinna (*), cada uma destas representadas pelo macho e femea 
respectiva, nos mostrou apenas urn caso (C. nitens [Keys.,1891]), seme- 
Ihante ao nosso, ou seja, a perna IV menor que a perna I, e o femur e 
a patela + tibia IV, do macho, tambem menores que os correspondentes 
da perna I. Isto talves signifique um carater de dimorfismo sexual em 
C. capito, cujos machos teriam I, IV, II e III, e as femeas IV, I, 
II e III, sendo que, nos machos, o femur e a patela + tibia IV, sao me- 
nores que aqueles da perna I, e na femea esses mesmos segmentos IV, 
sao iguais ou maiores que em I. Apenas com o fito de alertar os estu- 
diosos, queremos aproveitar a oportunidade para fazer algumas consi- 
dera^des sobre o comprimento das pernas no genero Corinna* A obser- 
vacao de vinte e sete (**) tabelas de medidas do comprimento das 
pernas, nos mostrou que, com exce^ao do macho de C. bonneti Capo- 
RIACOO, o protarso da perna IV e sempre maior que o protarso da perna 
I, tanto nos machos como nas femeas, atingindo essa diferenga a quase 
tres milimetros (2,9 mms.) no macho de C. apophysaria Cap., por exem- 
plo. Os outros segmentos da perna IV variam, em dimensoes, relati- 
vamente aqueles da perna I, sendo ora maiores, ora menores, ora iguais. 
Seria mais um caracteristico a se acrescentar aos do genero Corinna, 
onde a perna IV seria, quase sempre, maior que I, e o protarso IV, espe- 
cialmente, maior que o protarso I. Quanto ao comprimento das pernas 
II e III, o exame das vinte e sete tabelas de medidas das pernas (***) 
mostrou que, com excegao de C. tridentincu Mello-Leitao, a perna II e 
sempre maior que III. lEsta especie, a julgar pela sua resumida descri- 
cao, parece, de fato, pertencer ao genero Corinna. Talves, por mero 
equivoco, tenha havido uma transposigao, isto e, as medidas das pernas 
II colocadas na linha reservada as da perna III e vice-versa. 

Para Simon (1897: 192), Corinna capito, juntamente com C. ru- 
bripes C. Koch, 1842, O. loricata Bertkau, 1880 e C. nitens (Keys., 

(i:!) C. bonneti Cap., 1947, C. apophysaria Cap., 1947, C. humilis (Keys., 1887), C. 
nitens (Keys., 1891) e C. pennata Cap., 1947. 

(**) C. abnormis Petrunk., 1930 ( 5 ), C. bulbosa Cambr., 1899 ( 9 ) (in Petrln- 
kevitch, 1925 Trans. Conn. Acad. Arts. and. Sciences, vol. 27: 157), C. cleonei 
Petrunk., 1926 (9), C. guanicae Petrunk., 1930 ( $ jov.), C. jayuyae 
Petrunk., 1930 (9), C. luteomaculata Petrunk., 1925 ( 9 )> C. wheeleri 
Petrunk., 1930 { $), C. annamae Gertsch e davis, 1940 ( $ ), C. bonneti Cap., 
1947 ( $ e 9 ), C. apophysaria Cap., 1947 ( $ e 9 ), C. flavipes (Keys., 1891) 
( s ), C. gracilipes (Keys., 1887) ( 9 ), C. humilis (Keys., 1887) { $ e 9 ), C. 

nitens (Keys., 1891) ( ^ e 9). C- parva (Keys., 1891) (9), C. pennata 
Cap., 1947 ( $ e 9 ), C. spinifera (Keys., 1887) ( 9 ), C. vitiosa (Keys., 1891) 
( 9 ), C. vertebrata M. L., 1939 ( 9 ) {= C. stigmatica SlMON, 1897), C. 
pennicillata M. L., 1939 { $ ), C. travassosi M. L., 1939 ( 9 ) e C. tridentina 
M. L., 1937 ( 9 ). As tabelas, consultadas, de medidas do comprimento das 
pernas das especies de Caporiacco, sao as constantes do sen trabalho publicado 
em Proc. Zool. Soc., 1948, vol. 118, part. Ill: 674, 675 e 676. 

(*«=») Com exce^ao de C. annamae (os autores dao apenas as medidas das pernas 
I e IV) e o acrescimo de C. botucatensis (Keys., 1891) ( 9 ), as tabelas exa- 
minadas sao as mesmas das especies ja nomeadas na nota (**). Deixam de 
ser analisadas as demais especies do genero, ou por carencia bibliografica^ ou 
pela ausencia, nas descri^oes, das medidas que nos interessavam. Essas 
ausencias sao frequentes nas descrigoes de Simon, N. Banks e E. Bryant. 
Cambridge se limita a anotar, relativamente as medidas dos comprimentos 
das pernas, as dimensoes da patela tibia I, III e IV e protarso IV — as 
vezes, protarso I — e Bertkau somente se refere ao comprimento total de 
cada perna. 
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1891), "ne porte que 4 dents contigiies", A afirmagao de Simon, pare- 
ce-nos, e baseada apenas no exame do casal que serviu para Lucas des- 
crever a sua nova especie. Os exemplares, ora estudados, mostram como 
pode haver uma varia^ao no numero de denies da retromargem da que- 
licera. O mesmo sucede com C. loricata, cujo tipo, por exemplo, confor- 
me se le na descrigao original (1880: 52), tem, na margem inferior, 
" 5 gleich starken Zahnchen...". A distribui^ao geografica de 
Corinna capito, ate hoje so notificada no Brasil, passa a ser a seguinte: 
Proximidades do Rio de Janeiro (Castelnau, 1857), Petrdpolis (Esta- 
do do Rio, Mello-Leitao, 1922), Curitiba e Volta Grande (Estado do 
Parana, Mello-Leitao, 1947) e cidade de Sao Paulo (Estado de Sao 
Paulo). 

* 
* * 

Castaneira varia Keyserling 

(Fig, 5, a a fir) 

Castaneira varia Keyserling, Spinnen Amerikas (Brasilianische Spinnen), 1891: 
69, pi. II, figs. 38 e 38 o; Petrunkevitch, Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 1911, 
vol. XXIX: 456; Mello-Leitao, Arch. Esc. Sup. Agr. Med. Vet., 1922, vol. 
VI (1-2) : 44 e 47; idem, Rev. Mus. Paul., 1927, vol. XV: 398; idem, Arch. 
Mus. Nac., 1943, vol. XXXVII: 218. 

Abstragao feita do bulbo genital, que Mello-Leitao (1922: 44) se 
limita a assinalar ser "muito grande e de estrutura muito complicada", 
o palpo do alotipo macho desta especie & descrito, por esse autor, suma- 
riamente. Das duas apofises da tibia do palpo, a inferior ou menor, 
parece ser formada por duas por§6es, isto e, uma lamina quitinizada, 
superior, e outra porgao maior, como que membranosa, inferior, com 
uma ligeira canaleta ventro apicalmente e ultrapassando, em compri- 
mento, muito pouco, a lamina quitinizada. Essa apofise inferior forma, 
com a apofise superior da tibia, um angulo aproximadamente reto. A 
apofise superior, alem de ser muito maior e truncada, como ja o acen- 
tuou Mello-Leitao (1922: 44), possue, na sua metade final, ventral, 
dois tuberculos, dos quais o segundo e bem maior que o primeiro. Esses 
tuberculos sao bem visiveis quando a dita apofise e examinada de perfil, 
conforme se vera no desenho correspondente. Na descricao original, 
le-se que a femea possue, na por?ao dorsal anterior do abdomen, uma 
placa oval, extremamente pequena. No macho, dita placa e maior, 
ocupando, aproximadamente, a metade daquela regiao. Retromargem 
da quelicera com dois dentes, separados um do outro de uma e meia vez, 
mais ou menos, a largura do primeiro, que e um pouco mais robusto que 
o segundo; promargem com tres dentes, dos quais o segundo, de forma 
triangular, e o maior de todos os dentes da quelicera, e o terceiro, muito 
pequeno, e o menor deles. 

Exemplar macho n.0 E. 126 C. 1416, na cole^ao de aracnideos do 
Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura de Sao Paulo, 
Jo AO Damico colecionou em Dezembro de 1941. 

ProcedEncia: Vila Ema, Sao Paulo (Capital), Brasil. 
* 

* * 

Julgamos caber aqui um apelo aos aracnologos, no sentido de pro- 
curarem ilustrar os seus trabalhos com desenhos do bulbo genital dos 
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machos, dissecados, e as pegas que o formam, relacionadas e nomeadas. 
Ate o momento, os sistematas, em sua grande maioria, tem se limitado 
a dar um simples desenho daquela estrutura, tal qual ela se apresenta 
no animal, isto e, sem disseca-la, visando apenas a separagao da forma 
em estudo. Mesmo assim, esses desenhos, sem duvida que grosseiros, 
pois que nos possibilitam somente uma visao de con junto, tem consti- 
tuido, quando corretamente executados, um precioso auxiliar na diag- 
nose das especies. Esta comodidade que nos permite, com pequeuo 
esf6r§o, obter o resultado almejado, e, a nosso ver, a grande responsavel 
pelo absolute descaso com que os sistematas tem tratado, nos seus tra- 
balhos, da estrutura do orgao copulador dos machos. Temos nos 
guiado, ate aqui, por um imediatismo muito prejudicial, que nos leva a 
por de lado, como desnecessario, tudo o que e mais complexo e demora- 
do, em proveito do que e mais rapido e mais simples, fisse procedi- 
mento, convenhamos, nao e cientifico. Desenhar, como vimos fazendo, 
um bulbo genital fechado, sem nos esforgarmos por conhecer quais as 
pegas que estao em nossa presen^a, quais as variagoes que sofreram, 
como se relacionam entre si, e contribuir para o atraso da aracnologia. 
E desenhar um con junto de pequenas estruturas que o proprio autor nao 
sabe o que significam. Forgoso se nos parece, portanto, que estude- 
mos, minuciosamente, a morfologia do orgao copulador masculino das 
aranhas. E, publicando os nossos trabalhos, com os respectivos dese- 
nhos — onde as varias pegas se achem denominadas — tenhamos a 
oportunidade de nao so expor as conclusoes, como tambem aquela de 
receber criticas construtivas. Somente assim, acreditamos, e que esta- 
remos contribuindo, realmente, para o progress© de um importantissi- 
mo capitulo da aracnologia. Se os aracnologos do mundo todo, que se 
dedicam a sistematica, se compenetrassem das vantagens desse proce- 
dimento, facil sera avaliarmos das numerosas e valiosissimas observa- 
coes sobre a estrutura do bulbo genital dos machos, que ficanamos 
conhecendo. Nao nos faltam, para orientarem nossos trabalhos, algu- 
mas contribuigoes morfologicas relativas aquele orgao (Harm, Szom- 
bathy, Osterloh, Gerhardt, Ewing, Bacelar, Comstock, etc.). Res- 
ta-nos, apenas, aplicar esses ensinamentos a caracterizagao das especies 
que estudamos. O que — repetindo — ainda e muito pouco praticado 
na sistematica aracnologica. 

ABSTRACT 

Under the tittle "Description of two alotypes and a few morphological anno- 
tations on brasilian spiders (Arachnida — Araneae (Dysderidae, Argiopidae, Seleno- 
pidae and Clubionidae)), the author describes tre alotypes of Ariadna crassipalpus 
(Blackwall) and Micrathena henseli Reimoseb, and studies a few morphological 
characters of Selenops Cocheleti Simon, Corinna capito (Lucas) and Castaneira 
varia Keyserling, with the intention of making them better known. For the des- 
cription of the alotypes, he frequently uses Robert Ridgway 's color album, to give 
a better presentation of color diversity. After describing the alotype of M. henseli, 
some observation is made on size and structural variation of the abdominal spines 
— the superior one larger, and the immediately inferior one smaller — as well as 
the angle variation between them in the females of the species. The anterior type 
designation of the author for the genus Micrathena, is corrected. The author con- 
cludes that M. clypeata C. Koch, cannot be maintained as the type of Micrathena, 
and that the true type should be M. spinosa (Lineu, 1758). A transcription is given 
of the original diagnosis of male and female of Selenops Cocheleti, on account of 
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the rarity of the volume that containes the description. In sequence, the genital 
bulb is described, based on dissection. In relation to Corinna capito, and based on 
both sexes, collected in Sao Paulo, Brazil, body measures, chetotaxy, palo measure- 
ments, and mandible dentition are given. The superior and inferior apophyses of 
the palp tibia of the male is described, with an observation on Luca's incorrect 
description on their localisation. The genital bulb of C. capito was also dissected 
and is described. The author establishes a comparison between female and male cha- 
racters, and adds other dimorphic structures. After giving leg measures in both 
sexes, he concludes, based on his own table numbers, and information from five other 
charts of species of Corinna, also based on both sexes, that in the male of C. capito, 
the legs follow the order I, IV, II and III, and the femur and patella + tibia IV, are 
smaller than those of the first leg, whereas in the female the legs are in order IV, 
I, II and III, and the same segments IV are equal or larger than that of leg I. 
Based on the information of 27 charts of leg measurements of species of Corinna, 
collected from various authors, he tries to establish the order IV, I, II and III, and the 
predominance of length of protarso IV, in relation to protarso I. A little observation 
on the size of legs II and III on Corinna, is made. Finally the study of C. capito 
is completed with some comment on Simon's opinion in relation to the number of 
teeth of the inferior margin of the mandible, and the geographical distribution of 
this species, restricted up to now to Brazil, is given. A study of the apophysis of 
the male palp tibia of Castaneira varia is made, together with a description of the 
mandible dentition. The paper is illustrated with 45 figures and all specimens 
studied come from Brazil. The author also stresses the importance of bulb disse- 
cation for the correlation of structures and their nomenclature. He is of the opinion 
that the custom still followed by most contemporary authors of drawing the bulb in 
a closed aspect, without the examination of internal structure has largely contri- 
buted to delay the advancement of arachnological systematics. 
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Helio F. de Almeida Camargo 
Descri^ao de dois alotipos 
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a) Vista doisal do abdomen de M. henseli ( 5 ); b) Vista dorsal do abdomen de 
M. henseli ( 9 ) (apud Reimoser, op. ciL, taf. VII, fig 19) ; c) Perfil do abdomen 
de M. henseli ( 9 ) (apud Reimoser, idem): d a. q) Perfil dos espinhos superior e 
inferior (maior), posteriores, do abdomen das 9 9 de M. henseli, afim de mos- 
trar, entre eles, a variagao de tamanho, forma e angulo. 

d, f, ff, h = E.246 
i, j, k, 1 — E.241 

m, q = E. 263 
n, 0, p = E.271 

e) Perfil do abdomen de M. henseli ( £ ). Com excegao de 5 e c. todos os dese- 
nhos na mesma escala. 
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Descricao de dois alotipos 
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a) Vista ventral do bulbo genital de M. henseli; b) Vista dorsal da quelicera de 
M. henseli ( ^ ); c) Vista dorsal do bulbo genital de M. henseli-, d) Vista ven- 
tral do bulbo genital de M. henseli, porem dissecado. Sub-tegulum nao repre- 
sentado; e) Vista ventral da quelicera de M. henseli ( ^ ); f) Vista ventral do 
bulbo genital de M. henseli, dissecado, evidenciando a posi<;ao do fundus e o tra- 
jeto do reservatorio e dncto ejacnlador (vide descrigao). Para maior clareza, 
deixam de ser figurados o condutor e o sub-tegulum. 
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Helio F. de Almeida Cam arc,o 
Descri?ao de dois alotipos 
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a) Vista ventral do bulbo genital de S. Cocheleti: b) Detalhe do tegulum e sub- 
divisao embolica do bulbo genital, dissecado, de S. Cocheleti; c) Bulbo genital de 
S. Cocheleti, dissecado, visto por cima, mostrando o trajeto do reservatdrio e ducto 
eiaculador; d) Idem b, porem ventral; e) Vista ventral do bulbo genital de 
S. Cocheleti, porem dissecado; f) Vista dorsal da tibia do palpo do $ de S. 
Cocheleti, eviderciando as duas apofises, a maior e a menor; g) Idem, porem 
vista ventral: h) Dorso do abdomen de A. crassipalpus ( 9 ), para mostrar a 
disposicao das faixas (vide descrigao). 
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Helio F. de Almeida Camargo 
Descrigao de dois alotipos 

,fn 

-cm 
e)(T' 

DtJ— 

b 

Si U. Qf 
-r<r 

ST 

g 

4 

03 

F 1 .e: u r a 4 

a) Vista ventral do bulbo genital de C. capita-, b) Vista lateral do bulbo genital de 
C. capita, dissecado, mostrando a localizagao e a forma do fundus e o inicio do 
reservatorio. Hematodoca basal bastante afastada para permitir boa visao do 
fundus-, c) Vista ventral do bulbo genital de C. capita, dissecado. fimbolo, con- 
seqiientemente, um tanto afastado de sua posigao normal (vide descriQao). Sub- 
tegulum representado apenas em parte; d) Epigino de C. capita: e) Vista late- 
ral do bulbo genital de C. capita para mostrar o sub-tegulum que nao e complete; 
f) Vista ventral da tibia do palpo do $ de C. capita, evidenciando as suas duas 
apofises, a maior e a menor, que, nesta posiqao e vista com dificuldade (vide des- 
cricao); g) Vista latero-ventral-interna da tibia do palpo do ^ de C. cavita, 
para mostrar a menor apofise, bem visivel nesta posigao. Excegao feita de d, 
todos os demais desenhos na mesma escala. 
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a) Vista ventral do bulbo genital de C. varia; b) Idem, vista lateral; c) Vista ventral 
do bulbo genital de C. varia, porem dissecado; d) Idem, vista dorsal; e) Vista 
ventral da tibia do palpo do ^ de C. varia. Apenas se ve a apofise maior; a 
menor deixa de ser representada; f) Perfil da apofise maior da tibia do palpo 
do ^ de C. varia, mosirando os seus dois tuberculos ventrais; g) Apofises 
superior e inferior da tibia do palpo do ^ de C. varia (vide descri?ao). 




