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OS CAMAROES DA AGUA DOCE DA AMERICA DO SUL 
POR 

Dr. Arnold E. Ortmann 

BM f> 8 1NCET ON fN . J ., U . S. A . 

No presente trabalho tentamos class ifical' de mouo 
claro os camaroes da ag ua doce da America do Sui, (I) 
ate agora conhccidos, tratando principalmente da poss i
bi Ii dade de uma class ifl ca~ao d 'estas f6rma s, fei ta com 
seguranga e promptidao. 

E' de esperar que nossos conhecimentos systematicos 
das f6rmas sul-ameri canas sejam de al g um modo apro
veitaveis : talvez haja especies ainda nao eDcont rauas, 
e alem d 'ellas formas a inda nao ucscriptas de ma Dei ra 
lucida , as quaes pOl' emquanto devemos incluir DO num ero 
das duvidosas. Os nossos cstudos ,!-cerca das cspecies sys
tematicamentc bern conheciuas anresenta m ainua em 

• 
varios pontos, lacunas consideraveis : nao conhecemos 
bastante a distribuigao geographica das diversas f6rmas, 
senuo principalmente impossivc l vcrifiear exactameDte os 
limites d'essa di stribuigao. Antes de tudo, pOI'cm, carece
mos de quasi toua noti cia sobre as condigocs bionomicas 
e bio log icas : e s6 a P. JJl iiltel' que devcmos informagoes 
mais exactas sobre alg umas f6rnhs e e dc desejar que 
taes obsc l'vagoes sejam continuadas, vi sto como s6 cllas 
nos perm ittem com prehellder cc rtas pa rt icula r idades da 
distribu igao geographica. 

( I) Essa denominaQao geographiea comprehende aqui tambem 
a America Central e as ilhas das Indias Occidentaes, convindo 
notal' que estes territorios, em I'c1 3,,50 a fauna dos cru staceos da 
agua doce, nao pod em SC I' sepal'ados da Am erica do Sui propria
mente dita. 

• 
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A ciassificaQao sygtcmatica seguinte trata principal
mente das f61'1nas «bcm conliccidas», (2) islo 6, das farmas 
cujos caracte l'es ja estudados permittem distinguil-as 
com seguranQa de todas as outl'as especies do mesmo 
genero, aprescntando-se assim a base apropriada para 
mais amplos cstudos. cujo primci ro fim seria a tentativa 
de explicar as formas «duvidosas». Quanto a estas ultimas, 
citei-as addllzindo pelo menos as necessarias informaQ6cs 
littel'arias. E' dc pl'csnmir, quc na America do Sui haja 
tambem algnmas novas especics scientificamcnte ainda 
nao conhecidas; descl'evcl-as e compara l-as com as espe
cics ja conlwcirlas sera tarrfa dc tJ'abalhos posteriores. 
E' muito descjavel que se descreva todas as novas espe
cics comparando-as com as ronhecidas. 0 quc se fara 
melhor apresentando uma tabella, destacaudo-se assim 
mais distinctamcntc os ca l'actcrcs especijicos. E' s6 pOl" 
este methodo q nc auctorcs e ll1onographos posteriores 
poderao formal' opiniao sobrc uma espccic sem sc r obri
gados a cstuda r exemplares ol'i ginaes. Ate agora a tal 
rcquisito, pOI' mais natural c imlispensavel que scja, em 
muitos casos infelizmente nao sc tem satiofeito, contentan
do-se muitos aucto res em tCI' cstab~locido pal'a suas novas 
f6rmas uma «diagnose» que nao passa de uma descripgiio 
insufficiente, ab l'cviada e quc muitas vezes uao 6 com para
vcl;is diagnoses lie especies apal·cntadas. Demaio lia aucto
rcs que no cstabclecimento dc novas especies muitas vezcs 
seguem 0 methoclo de da r nOla descripgao muito exacta 
e minuciosa , preciosa sem duvida, rm geral, mas dispen
savel 1l11litas vczes para g-rupos bern conhecidos . 

Fatiga p"Gcul'al' n 'uma dcoeJ'ipgao tao cxtcnsa os 
caractcrc" csscnciacs frcqucntemcnte occultos. Comtudo 
e natuml quc a estc ultimo methodo de descrever espe-

(:n Em gel'ai cs tas sao form::ts que ell tambem conhcl;'o bem 
e cujos CXCIllI)iares foralll examinados POl' mim c comparados 
entre Ri. EIII alguns casos, pOl'cm, ainda nao cheguei a estudar 
l'cp,'csentantes de CCl'tas especies 0 que me obrigou a l'CCOITer 
entao 56 .. l I'cspcctiYa li tteratw·a. 
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cies caiba a preferen cia, desde que se trate de grupos 
pouco estudados e, quanto ,i classificaQiio, <Iuvido,os, 
havendo entao mais espera nQa de nao omittir-se nenhnm 
dos caractel'isticos que pOI' t rabalhos monographi ~os pos
teriol'es se manifeslarem co mo importantes pam a di s
tinQcoo das espccies. 

E ' preciso lembrar qu e a descr ipQao de nOY3S es pecies 
nao pode mais ser 0 principal fim do estudo da fauna 
da ag'ua doce da Amm'iea do Sui ; ao conti'ario, sel'ia 
muito proveitoso que nao existissem outras formas alem 
das conhecidas. Mas comp nao e de suppor que assim 
succeda, devemos pr imeil'o procurar conhecel' perfeita
mente 0 verdadeiro conjuncto da fauna pa l'a tel' Uil1a 

base que nos perlllitta compl'ehender a ol'igem e 0 des
envolvim ento da fauna da agna ,I' r.e cia Ameri ca do Su i· 
E' claro, porcm, que isso cxige estwlus muito mais serios 
e que alem da verdadeil'a di st ri buiGao geogl'aphi ca (cho· 
rologia) devemos tambem tomar em considel'ayao a ma
neira pela qual as divel'sas fonnas se aprcsentam em 
vista das condiQoes physicas de existencia as quaes in
f1u em na distr ib u iQilo dos animacs, assi m como seus habitos 
de vida e an tes de tudo sua "istoria geologica . [<'a ltando 
aiucla quasi total mente tacs estuuos sob l'e os g l'upos de 
animaes clos qua es trat aremvs aqu i, qualque r tl'abalho, 
pOl' rna is modesto, sobl'e os cru staceos da ag'ua doce da 
America do Sui, p6de urn dia to mar-se prccioso. 

Na AllleI'ica do Sui (com inclusao das Antilhas e da 
America Central) encontl'am-se camaroos de agua doce 
de duas familia ~ difICI'entes: clos At,1Jidae e dos Palaemo
nidae, pel'tencentes a d ivisiiu dos B'lIcyphidca (3). Pam 

(::J) Veja-sc Ortmann: Das System del' Dcc::tpodcn - Kl'cbsc in 
Zoolog. Jahrb. Abt. f. ~ys t. v. !! . lRf)!i p. -~m- I.):t- Os Ellcyplddea 
cOlTcspondem ao antigo g rupo dos Candae ( GarBeelen ) com 
cxclusao dos Penaeidea. /" • 
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com prehender a posiQl'iO systematica e as relaQoes de 
parenteseo note-se 0 seguinte. 0 tronco dos Decapodes 
divide-se em dous grandes grupos: os Natantia e os 
Rcptantia, classificados em sub-ordcns e separados uns 
dos outros ja muito cedo, certamente ji no p~riodo ju
rassico. E' de suppdr que os ultimos tenham derivado 
dos primeiros, desenvolvenuo-se depois cada urn ,l'esses 
ramos principaes isoladamente. Os Natantia hoje sao 
representaclos pOl' tres divisoes: 0" Penaeidea, os 8teno
pidea e os Eucypltidca, dos quaes os dous p"imeiros se 
tern afa st.aclo menos dos t.ypos primit.ivos, ao passo que 
os Eucypltidea se tem desenvolvido mais divergentemente, 
ainda que alguma clas suas familias se juntem estreita
mente aos Penaeidca. A (familia da agua doce t.ropical ) 
dos Atyidae 6 grupo primitivo entre os Eucyp/tidea: 
acham-se sens proximJs par utes na familia dos Acan
t/wpltyridac, limitaclos 'lS zonas mais profuncla. clo mar, 
talvez a mais primitiva cle tOllas as familias act.uaes clos 
Eucypltidea. Os Palacmonirlae, ao contrario, collocam-se 
na extremiclade de um dos ramos mnis extremos cI "s Eu
cyp/tidea, represcntanc\o uma familia muito moderna, cia 
qual mnitas formas vivem no mar perto do littoral e 
s6 poucos generos, em parte, toclavia, elll granuo numero 
de especies, emigral'am para a agua doce clo., tropicos. 
Eviclente e que est.es sao um augmento novissilllo e que 
a fauna da agua doce obtcve So nos ultil~os periodos geo
logicos, sendo ate possivel que em nossos clias eS Lejamos 
aimla no meio do periodo cia immigra<;i1o cI'estas f6rmas 
na ag'ua cloce . 

A segunda sub-ordem dos Dccapodes, os Reptantia, 
compoe-se el ' uma parte uos antigos Ajacr1t1'os (excluindo 
os antigos ClI1'idae e os ,stenopidea), dos An01nlt1'OS e dos 
Bl'acltYlt1'OS. 

Con forme is differenQas na cdaJe phylogenet.ica e 
geologica as duas familias ele camaroes que tern repre
sentant.cs na America clo Su i eli/fel'em a funuo nos traQos 
principaes cle sua clistribuigao geographica. E' verdacle 
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que ambas as familias sao grupos verdadeiramente tro
picaes, mas os A tyielae, de accordo com a sua edade 
consideravel, apresentam na sua rlistribuic;ao particulari
datles notaveis, ao passo que a tlistribuic;ao doo Palae
mon'ielae, immigrantes muito morlernos, chegados do lit
toral ,is regioes da agua doce, se mostra ainda estreita
ment.e ligada as condi<;oes zoologico-geographicas que 
dominam no littOl'al. Seria demais entrar aqui na materia 
d'est.e capitulo intCI'essante; quanto ,i rlistribuic;ao tI'estas 
duas familias, renro-me a meus anteriores trabalhos 
monographicos (4), i'Jais abaixo, porem, em poucas pala
vras tarei ainda uma menc;ao tlos factos da distribui,ao 
mais importantes, 

A tabella seguinte pude servir a quem procurar 
distinguir facitmente dos outros Decapodes estas duas 
familias de cl'llstaceos pertencentes:i fauna da agu~ docc 
Ja America do SuI. Note-se porem que n'esta tabella 
figuram s6 os caracteristicos principaes e facilmente 
visiveis, al6m dos quaes existem tam bern outros que se 
revelam s6 ao estudo mais exacto, As partes buccaes 
principalmente (a mandibula, as maxillas e as patas ma
xillares) assim como as bl'anchias (a respeito ua forma e 
do numero) sao muito importantes pal'a a caracterizac;ao 
das divisoes principaes dos Decapodes, sujeitam-se porcm 
ao estUl'o s6 depois de preparadas com muito trabalho, 
E' pOI' isso que nas tabellas seguintes eu naD me referi 
a estes orgaos si nao em caso de necessidaue. 

a'. A forma do COl'pO C mais au meuos comprimiua. 
o abdomen bern desenvolvido. 0 rostro ,is mais das vezes 
6 comprimiuo, munido dr dentes na margem superior 
assim como na inferior, faltando raramente os dentes. 
o pri meiro seg'meuto do a bUomen nao Ii consiueravelmente 

(4) Veja-se Zoolog. Jalll·b. Abl. L Sysl. vol. ii. 1801, p. i44-;48. 
- Proeeed. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1804, p. ·J1 0-cll6. 

Revistct do AIllseu, Paulista 1~ 
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menor do que os ou t ros. As pa?'tes lateraes (c1w1/!adas 
epimeros) do segundo segmenlo do abdomen cobrem lanto 
as do lJl'imeil'o como as do lerceil'o segmento. nas partes 
t horacicas, chamadas pereiopodes, s6 os dous primeh'os 
pares Idll! tenazes, sendo que est.as ou sao de igual lama- · 
nlw ou as tenazes do segundo par maiores do que aR do 
primeiro. As patas abdominaes, chamadas pleopodes, 
aprcsentam urn fOl,te t ronco com dous appendices com
pridos e apropriados para a nataQao. 

lJivisllo .' Eucyphidea. 

b' . Os dous pares de tenazes nao sao consideravel
mente differentes. Os dedos das tenazes tern na ponta urn 
singular plnce l de cabello. Na coxa (5) dos quatro pri
meiros pares de pereiopodes acha-se urna mastigobran
chia rudimental', chamada epipodite (6). As antennas in
teriores apresentarn dous appendices filiforrnes terminaeo . 

• 

Familia .' Atyidae. 

b". 0 segundo par de tenazes c se rnpre mais com
prillo e ,Is mais das vezes tambem consideravelmente 
mai s forte do que 0 pri meil'o. Os lIed os das tenazes nao 
apresentam piuceis de cabellos n3 ponta. As coxa,; dos 
quat.ro prim eiros pares de pCl'eiopodes nao tem epipodites. 
As antennas interiOl'us apl'esentam t.res appendices £ili
form eS' term inae •. 

Falll.ilia : Palaemonidae. 

(I ' . A forma do COl'pO nao 6 co rnpl'imida; naG falta 
o abdomen que e bem desenvolvido ou reduzido e ver-

(:J) Cad a pata compoe-se de sete seg lll e nto~ que com e~ando cia 
base ate ~l cxtrcmidade sao desig nados pclos nOllles segltintes : 
coxa, base, ischium, mero, ew'po, p1'opocius. dactylus. 

(6) E' este um appcndice curto, rectiiineo, s ituado no lado 
ex terior do seg-mento e que se dirige de diante para tl'az. E' 0 
ul tim o 1'C5 tO das mastigobl'anchias [IS quacs em outl'OS grupos se 
cxtenclem ainda ate para dentro da cavidade branchia\. 
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gado sob 0 stcrno. 0 primeiro segmento do abdomcn 
e visi I'e lmonte menor (mais estreito) do que os out ros; 
seus epimeros nao sao cobertos pelos do segundo. Tres, 
dous ou urn dos parcs dc pereiopodes ten:: tcnazes, achan
do-se rarameute um par que nao as tenha; mas cada 
vez que se cncont ra mais de um par de tenazes, as do 
primeiro Sa O muito maio fortes do que as ou tras. As patas 
aLdominacs nao sao apl'opriadas pam a nataGuo. 

Su b-ordem : Rcptantia. 

Familia; ATYIDAE Kingsley. 

Diag nose: a mand ibula e forte, larg a, indist, ncta
mente hipa l·tida, sem synaphipode (palpo). Os quatro 
primeiros pares de pereiopodes apresentam epipodites. Os 
dous primeiros pares de pereiopodes tOm tenazes, sao 
quasi de ig ual f,j rma; a carpo do segundo par nao 6 arti 
cu lado (7). As pontas das tennes aprescntam si ngulares 
pi nceis de cabell os. 0 rostr" varia de compr imento, sendo 
mu nido de dcntcs ou sem dcntes. 

Os Atyidae rcprcscntam pl'ovavclmcntc uma velha 
familia cia ag ua doce cs palhada pclos tropicos de to([o 0 

muncio. Ne nhum dos gcncros americanos lim ita-se a estc 
continente, mas todos as quatro encontI'am-se t am hcm 
em outras partes do mundo. 0 genera Xip/wear-is possue 
a inda nma outra espec ie, talvez cluas, na Asia Or ienta l 
e na Australia. 0 gencro Oaridina chega a seu desenvo l
vini ento pr incipal nos t rop icos do vel bo mund o, antes 
de tudo no archipdago indo-Ula laio. 0 genero Atyoida 
6 I'epresentado pOI' uma nova cspccie nas ilha. Sandw ich 
e em Tahiti . 0 gcnero Atya poss ue duas au tres especies 
na Indo-Mala sia e nas ilhas pacificas. Out ros uous g eneros 

(7) Ha fami lias de Eucypkidea, q ue apl'CSentalll c's te segmel1to 
dividiclo om corto numoro de peQtl s separadas . 

• 

• 
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que nao sao americanos acham ·se, scndo representados 
pOl' uma especie carla urn, como relictos muito singula
I'es na Eu rap a do Sul. 

E' mnito provavel qne jn.tamcnte u'essa familia seja 
possiyel encontrar ainua novas ""pecics na America do 
SuI, principal mente dos generos Xi]Jlwcal'ls, Gm'idina e 
A tyoida. compl'ehendenuo estes todos s6 form as menoros, 
de poueos centimcntros de comprimento, que facilmente 
escapam ,i vista. E' de suppor que a especie Atyoida 
potimirim, attribuido ate agora a uma so localidade, 
esteja mais e~palhado. Outras furmas sao Atyaf}abonensis 
e Cl'assa, que representam as gigant.es da familia e 
cujo corpo tern urn ou claus uecimetros de compri
ment.o; informaQoes sabre estas formas seriam acolhi
das com sat.isfa9ao: nao se omitta, p01'(im, a possibili
uade de serem estas f6rmas vel has exem plares de Atya 
scabra, 

E' certo que todos os Atyidae se limitam a agua 
dace. I1a s6 poucas especies de Cm'idina indo-malaias 
encontradas tam bern na agua salobra. N'isso, porem, reve· 
lam-se com certeza adaptaQues secundarias, vista como 
as mesmas especies vivem tambem na agua dace. Fal
tam-nos informagues sabre a uesenvolviment.o, a mouo de 
vida, a alimento ctc. "excepguo de Atyoida potimil'im, 
sabre a qual F. Miillel' publicou uma serie ue noticias . 

• 

Quadro synoptico dos generos amcricaoos dos Alyidae. 

a'. Em todos as pereiopodes a segundo segmento tem 
urn exopodite (8). Os segmentos do carpo dos dOllS pri
meiros pal'es de pcreiopodcs nao s5.o excavaclos na extre
midacle distal on sao excavauos so indistinctamente. 0 
rostra e bem desenvolvido e munida de dentes. 

(b) Estc expodite cOI:responde ao ramo exter,iot' das ,patas 
bipal'lidas , que ca1'3ctCJ'lZam pOl' exemplo os ScJH'eo]Jode.~. :E. ,este 
um caractcl'istico l11uito primitivo que se tem consen'ado 811lda 
s6 em poucos Decapodes. 
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Oel18/'O: Xiphocaris. 

(t ' . Os pereiopodes nao tem exopodites. 
b'. 0 segmento do cal'po dos pl'imeil'os pel'eiopOlles 

C excavado na extremidade dist.al, nao selllio excavadoo dos 
segun<los pereiopo,les (fig. 0). 0 rostro C com prilio e na 
especie americana, munido de dentes s6 na margem 
inferior. 

Gencl'o: Caridina. 

b'. Os segmentos carpaes dos primeiros e dos seglln
oos pereiopodes sao excavados na exl rem idade distal. 0 
rostro c curto (fig. 2. 3. 4). 

c'. 0 dedo movel da tenaz c mais curto do que a 
parte immovel da mao (9), a ultima distinctamente divi
dioa n 'uma parte palmar e urn dedo immovel (fig. 2 e 3). 

Genel'o: At yo ida. 

C' . Ambos os dedos sao de igual tamanho articu· 
lando-se urn com 0 outro na sua extrcmidade postel'iol·. 
Nenhuma das partes palmares e desenvoll' ida (fig. 4). 

Genel'o: Atya. 

1., Genel'o: Xiphocaris v. Martens. 

Epliyl'{t de H(wn, JJl iel'sia Aingsle.lJ, Pa"lIly" Mic/·s. 

Xiphocaris elongata (Guerin) . 

Ilippolyle elongala Glu'?'in, Anim. Mtic. em: de la 
Sag/'a, Hi s!.. de l'lle de Cuba , 1857. p. 54 pI. 2, fi g. 16. 

OplopllOl'US (lmel'icanus Saussw'c, Mem. Soc. Phys. 
Hist. Nat. Gencve, vol. 14, 2. 1858, p. 472, pI. 4, fig. 31. 

• 
• 

(0) A tenaz dos crustaceos e farm ada polos dous ultimos seg--
mentos do respectivD parde patas e IS chamada tambem milO. 0 
dedo movel e 0 dactylo, 0 imm ovel e 0 append icc do propodus, 
que lhe e opposto. A parte basal do propodus, na qual se inserc 
o dactyio e a palm,f(" 
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.Yiplwcar-is elongata, gladiatm', va". in tC1'mcdia, b,'cvi
"osb'is Pocock, Annal. Maga z. Nat.. I-li st. (6) vol. -1, 1889, 
p. 17 iI., pI. 2, fig. 5-8. 

oEplwca1'is elongata (Gudl'.) Ortmann, Proceed. Acad. 
Nat. Sci. Philadelphia. 189-1, p. 400. 

Diagnose: Faltam os espinhos supraoculares. 0 ros
tro varia de comprimento, sendo mai s curto do que os 
troncos ,las antennas interiOl'es e ,is vezes mais comp rido 
o qne todo 0 eephalothorax. A margem snperio r apre
senta uma serie int.~rrompida de dentes em furma de 
serra, com 9 a 18 dentes sobre a base e 3 a 6 dianie da 
ponta , havendo 16 a 40 dentes na margem inferior. 

Pocock distinguiu tres especies e uma variedade, as 
quaes, porem, se c3racterizam todas so pelo eomprim ent.o 
do rost.l'o. Visto como estas suppost.as especics vem 
todas da mesma localidade e no comp rimento do rostro, 
comec;ando de clongata ate b,'cvi1'Osb'is, apl'csentam todas 
as g rada<;6es, e de suppor que elias nao passem de va
riac;ocs de uma s6 especie . 

Ate agora esta especie foi encontrada s6 na agua 
doce das Antilhas (Cuba, Haiti, Dominica). 

2" Gene,.o.' Caridina Milne·Edwards, 

Cm'idina americana GUI,,.in. 
Gu,'rin, I. c. 1857, p. 52, pI. 2, fig'. 13.-Pococh, I. e, 

19S9, p. 16, pI. 2, fig. 3. 
Diagnose: A marge m ante"ior do ccphalothorax tern 

urn espi nho na altura das antennas exteriores. A mal'gem 
supe l'ior do l'OStl'O nac' "presenta dentes. 0 segmento 
ca rpal dos primeiros pcreiopodes e s6 poueo mais eom
pl'ido do cluC largo. 

Essa espeeie, espalhada nas ilhas de Cuba e de Do
minica, ainda nao foi est.u<lada com bastante exaetidito, 
est.ando princ ipalmente pOI' constatar mais exactamente 
suas differenc;as de Oa"idina typus lJI. E. (\·eja ·se Ort
mann, I. c. p. ·tOI ) encontrada nas ilhas do Ocea n o Indico, 
na Indo-China c na Indo-Malas ia. 
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Vma especic d u ,' idosti c C(t1'irlina mexicana &t1tSSlt1'e 
(I. c. 1858, p.~ 463, pI. 4, fi g . 26) encolltJ'ada no Mexico, 
talvez uma Atya de edadc juvcnil. 

3 ., Genel'o,' Atyoida Randall. 

A tyoida potimi1'im Ii. jJfii UCi·. Estam pa I, fig. 1-3. 
Arch. Mus. Nacio n. Rio de Janeiro v. 8, 1892, p. 155 

if. pI. 9. 10. _ 
Diag'nose: 0 rost.ro c curto, muniuo de dcntes na 

mal'gem inferior. 0 segmento cal'pa1 dos primei l'os pereio
podes e maio comprido do quc la l·go. Encontra-sc cssa 
cspecic cm alguns lug-arcs do Brazil: em Itajahy c perto 
de Sao Scbastiao. Da ultima localidadc mandou-mc 0 

Dr. von IhOI'ing urn excmplal' pesrado no mar : c possivel 
que elle s6 pOI' acaso tenha entrado na agua sal gada. 

Kingsley (Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1H78, p. 
93) dcscr",vc u rna Atyoida r;labl'a tla Nicaragua, tal vez 
uma Atya de edadc juvcnil. 

4., . Genel'o,' Atya Leach. 

Ta bella das cspccics de ameri canas Atya : 
a'. 0 rostro 6 mai s CUI·to do que os troncos das 

antennas interiores, ca l'ece de dentes ou espi nh os na 
margem superior, apresenta, pOI'em, de cad a 1ado uma 
quilha que termina para diante n 'um curto espin ho. 

b'. 0 cephalothol'ax nao e. es(;ul pturado, 6 1izo ou , 
urn pouco esca\lroso. 0 tel'cci 1'0 pa I' de pcreiopodes nao 
tern espin ho na margem infe l'io l' do mero. 

A. scabra. 

b'. 0 cephalothol'ax, principalmcnte na frente, e 
fortemente esculpturado de !ish 'as e covas. 0 tcrcei ro par 

, 
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• 

de patas. tern urn forte espinho na margem inferior do 
mero (10). 

A. gabonensis. 

a' . 0 rostro e tao comprido como as eBcamas auten
naes, a margem BU perior tern 6 a 8 espinhos. A partc 
anterior do cephalothorax apresenta g rande numero de 
espinhos e quilhas espinhosas. 

A. (Evalya) crassa. 

Conhecemos individuos de Atya scabra de ce rca de 
dez centimetr~s de !amanho, ao passo que gabonensis e 
crassa, prlDcipalmente a ultima, excedem essa medida 
considera velmente. Das ultimas esoecies tern side encon-• 
trados ate hoje so exemplares d'este tamanho considcra-
vel: nao seria im possivel que nao fossem outra causa 
sinao individllos mais au menos adultos da especic scabra. 

Alya scabra Leach. 

Atya scabm Leaclt, Zoolog. Misccll. 3, 1817, p. 29, 
pI. 131.-Milne-Edll a)'ds, Ris t.. Nat. Crust. vol. 2, 1837, 
p. 942, pI. 24, fig. 15-19. 

Especies synony mas : A. mexica)1lt Wiegmann, A' 
sulcatipe8 NClvport, A. occidentalis lVempm't, A. )'ivalis 
Sinit1!, A. tenella Smitlt, A. punctata .E..ingsley. Vcja-se as 
aUega<;ocs mai s exactas em O)'tmann, Procced. Acad. Nat. 
Sci. Philadelphia 1894, p. 409. 

Diagnose: 0 rostro, mais r.urto do que as troncos 
das antennas in!eriores, apresenta de cad a lado uma qui
Iha lateral quetermi na para diante n'um espinho agudo, 

(10) Em outras especies, encontJ'adas na Indo-lHalasia aeha-se 
bem desenvolvidu esse espinho s6 no acIulto macho, sendo llluito 
provavel que elle falte tambem aos individuos novos de gabonensis. 
Dado 0 caso de nao SCI' desenvolv ida tambem a esculptura do 
cepha!othorax, taes exemplaJ'cs novos de gabonens'is seriam, scm 
duvida, identicos aDs de scabra. . 

• 

• 
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sendo no mais rJespido de espinhos. 0 cephalot.horax 6 
lizo, ponteado ou urn pouco cscabroso, mas nao t.em qui
Ihas nem tubcrculos ou espinhos. 0 terceiro parde pereio
podes, uos individuos novos, nao diffcre visivelment.e 
do quarto e do quinto. uos inclividuos adu ltos, porem, 
mostra-Fe muito mais forte e coberto de numerosos espi
nhos. A margem inferior do mero carece sempre de um 
espinho de tamanho consideravel. 

A. Jliilne-Ed,vards rnenciona duas especies da Nova 
Caledonia: A. 1I!a1'fjaritaceft e "obnsla, as quacs, segundo 
diz, no pri meiro e no segundo par de pereiopodes possuem 
meros cobertos de pellos. Mas a Atya scabra tarubern 
parece nao faltar esse caraeter, sendo possivel que aquellas 
duas especies sejarn identicas ,\ ultima e a Nova Caledonia 
erradamente rnencionada como lugar onde foram eneon
tradas. 

A especie AtyCtsmbraLeac/t esta espalhada na America 
Central (Mexico, Kicaragua) e nas Antilhas (Cuba, Haiti, 
Jamaica, Dominica, Martiuica, Tobag'o), sendo possivel 
que se encontre tam bern no continente sul-americano. 
Acha-se tambem nas ilhas de Cabo Verde (Sao Nicoluo, 
Sao Yag'o), pertencendo pOI' conseguinte ao numero clas 
f6rmas da agua doce que existem tanto na America como 
nas costas occidentaes da Africa. 

Atya gabonensis Giebel. 

Alya gabonensis Giebel, Zeitschr. f. d. gesamt. Naturw. 
(2) vol. 11 , 1875, p. 52. 

EvalyCt scuptilis Kolbel, Sitz. Bel'. Akad. Wiss. Wien. 
vol. 90, 1, 1884, p. 317, pI. ~, fig. 8, pI. 3. 

Atya sculptata 01't?lutnn, Zo(, log. Jahrb. Syst. vol. 5, 
1890, p. 465. 

Essa especie distinguc-se da precedente pelo tamanho 
que e mais comideravel, pelo cephalot.horax esculpt.urado 
na parte anterior com quilhas e tubercul os irregulares, 
assim como pelo forte espin ho na margem inferior do 
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mero dos terceiros pereiopodes. E' possivel que essa 
especie s6 represente os inuividuos auu ltos da prcce
dente. 

Pelo que sabemos com scgur'an~a a Aty{t gaoonensis 
ate hoje foi en ~ontrada So no Orinoco e no Gabon, rio da 
Africa Occidental. 

• Atya crassa Smith . 

2, e 3, Hop. Peabody Acad. Sci. 187 1, p. 95. 
Diagnose: Essa especie distingue-se de todas as ou

tras do generp pelo rostr'o tao comprido como as escamas 
antennaes e munido na margem supel'ior de 6 a H cspi
nhos. No mais c muito parecida com Atya gaoonensis, 
tendo, porem, a esculptura do eephalothorax ainda 
mais fortemeute pronunciada e augmentada com espi nhos 
pequenos. 

Seria muito interessante tel' mais informa~6es sobre 
essa eRpecic raramentc encontrada para a qual Smitk 
estabcleceu um genero especial (Evatya). 

Atya crassa cst,i espalhada na Nicaragua e no Mexico 
(Presidio). 

Uma especie duvidosa e Atya poeyi Guerin (I. c, 1857, 
p. 46, pI. 2, fig. 7), a qua l, segundo dizem, se encontra 
em Cuba e s6 representa provavelmente a forma juveni l 
da especie ordinaria das rndias Occidentaes . 

• 

Familia: PALAEMONIDAE Bate. 

Diagnose: A mandibula e profundamentc bipartida, 
quasi sempre munida u'um synaphipode (pal pus). As 
terceiras patas maxillares tem a forma de pernas, sendo 
cylindricas, nao foliaceas. Os dous primeiros pares de 
pereiopodcs Wm tcnazes, sendo 0 segundo distincto e 
muitas vezcs considel'avclmentc mais forte c compl'ido 
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do que 0 primeiro. 0 carpo do segundo par nao 6 
a"ticulado, Em todos ;)s pereiopodes faltam OR epipodites. 
As antennas interiOl'es apresentam tres appendices fili
formes terminaes, dividindo-se 0 append ice extCl'iol' em 
duas pal'tes ,is vezes ainda reunidas na base. 0 rostl'O 
6 8empre comprimido, fOl'te e munido de dentes, 

Esea fa.mi I ia com pl'ehende formas ma"i nhas assim como 
furmas de agua sa lobra e de agua docc, Essencialmente 
marinhos saO os generos Leandm' e Palaemonella. Urn ge: 
ne ro, Palamnonetes, acha-se nao s6 no mar, mas tam bern 
na agua salobra e na agua doce, dando-se 0 mesmo tam
bem com Pala~mun, 0 qual, porem, s6 excepcioualmente 
se tern cncont,'ado ua agua mcramente salgada; esta espa
Ibado principalmcnte na agua doce assim como 0 genero 
Bitltynis. . 

Destes generos Palacmonella e PahlOltOnetes ainda 
nao foram verifica,los como pertencentes a Amel'ica do 
SuI. 0 que nos permit.te deixal-os de lado aqui, Achan
do-se, porew, Leandt" no mar perto da costa brazileira 
meridional e encont l'andO-He ,Is vezes no mar tambem 
algumas ft51'mas ue Palaemon, julgo necessa ri o incluir 
Leandm' na tabella seguinte, para que se tome possivel 
distinguir, a primeira vista, cum seguranQa, das f, ')fmas 
de Lcande·,. verdadei,'amente marin has os exemplares de 
PalaclI!on talvez por acaso encontrados na agua salgada. 

Palaemon e Bitl!ynis sao parentes muito chegados. 
Limita-se BitI!ynis ao lado o~eidental da America do Su I, 
ao passo que Palaelllon se encontra tanto na America, 
do lado oriental dos Andes (11 ), como em toda a pal'te 
tropical do velho mundo (na Afriea, na Asia meridional, 
na Australia, nas ilhas pacificas), E' digno de nota que 

(11) Ha algumas cspccics que em cel'tos lugares se encontl'311t 
do lado paci fi co dos Andes j como, pOl·em. cst:10 lII ais cspa· 
lhaclas a E'stc dos Andes, e de Pl·CSUllIit· quc el Ias, atl':1vcssHndo 
a lllo llt3nhn, tenham tl'nnsmigrado para 0 lado occidental. 

-
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as especies indo-pacificas (da Africa Oriental ate as ilhas 
pacificas) sejam differentes das da America Oriental, ao 
passo que todas as especies de Palaemon da Africa Occiden
tal ate hoje conhecidas ou sao itlenticas as tla America 
Oriental on parentes llluito chegadas d'cstas. 0 tenitorio 
indo-pacifico (12) 6 extraOl'dinariameute rico em formas; 
na America Oriental 0 numaro das especies mostra-se 
talvez urn poueo mais limitado, mas comtudo ainda eon
sideravel. Em geral, na America esse genero nao se
eneontra a Oeste dos Andes, sendo representado no declive 
pacifico d'esta montanha (no Chile, no Perll ) pOl' Bitk!lnis. 
Para 0 Sui 0 genero nao passa do territorio brazileiro 
(s6 perto do littoral 0 limite e conher.ida Hm pouco mais 
exaetamente), para 0 N"rte extende-se ate ao Mexico e 
a Cuba, achando-se tambem na America do N(,rte, no 
territorio do Mississippi. 

Encontram-se exemplares de Palaemon (lentro dos 
tropicos nos arroios das montanhas, em todos os rios, 

no s estuarios, nas lagoas do littoral , na agua salobra e 
ate na agua meramente salgada (13). Em cad a urn d'estes 
lugares differentes, porem, nao se acha sempl'e uma so 
especie: ainda que algumas, ao que parece, prefiram a visi
nhanQa do littoral e a agua salobra, out-ras habitam 
igualmente vastos territorios fluviaes desde a emboeadura 
ate as regi5es das nascentes. Nao conheeemos as eausas 
d'essa estranha distribu i~ao d'uma mesma especie nem 
mesmo sabemos, se assas espeeies ficam permanentemente 
no territorio superior ou no inferior do rio ou fazem, em 
certos tempo.s, talvez na epoea da propagagao, migrag5es 
subindo ou dcscendo 0 rio. 0 que e cel'to e, que eertas 

(12) Considerado como ?'egicio zoologico·geogl'aphica, 0 territo
rio indo-pacifico pcrtence ao littoral 1lI31'inho. Estabelecer. das 
forma s da agua doce Hill • tClTitorio indo-pacifico - e cQusa-que s6 
e admittida em vista do facto de ligar·se a distribuiQao d'estas 
fOl'mas de modo extl'aordinario a di stribui.:;ao das formas indo· 
pacificas do littoral. 

(13) Os uitimos casos diio·so l'al'am ontc, - Veja· se Ortmann, 
De'cap6d, 0 Schizopoden dol' Planktoll- Expedition, 18!13, p, 4S, 

• 
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especies Llemora.m permanentemente na agua d0ce (14) : 
tanto mais estranheza pOI'om cansa 0 facto do qne outras 
se eneont.rem perto do mar e no proprio mar. 

As especics do geuero Palaemon, pOI' causa do tam a
nhoaque at.tingem (6 est.e de cerca de 100 a 200 '''''' sem 
con tar as tcnazes), repl'esentam nas diversas "egioes um 
artigo de mercado importante e chegam em certos I ugares 
regularmente ao mercado de peixcs (na America do Sui 
pOI' exemplo no Rio de Janeiro e no Pal·a ). Nao seria 
impossivel que dos pescadores se pudesse obter infol'rna
oDes sobre 0 modo de yida d'estes carnaroes. Quanto as 
iuformaooes de tal origem, evidente e, que 0 preciso sub
mettel-as a urn exarne critico rigoroso. Comtudo nao quero 
deixar de chamaI' a attengiiO para esse meio que talvez 
nos possibilitara fazer in veotigaooes nas epocas enos 
lugares mais apropriados. 

Tabella clos generos: 
a'. Na margem antel'iul' clo cepllalotllorax acham-se 

cle cad a lado dous espinhos: nm (r elics, chamado cspi
nllo antennal, na me"rna altura Jas antennas exteriores, 
o out.ro, chamado espinho branchiost"gal, clebaixo do 
primeiro \fig. 12). Falt.a 0 espinho hepatica!. 0 segund" 
par de ]latas c so ponco mais forte e comprielo do que 

• • 

o pl'lmClro. 

Genero,' Loander. 
. 

{t' Na margem antcrior do cephalot.horax acha-se 
LIe cada Jado 'WI Sfj eS]linho antennal; falta 0 espin ho 
branchiost.ega!. 0 scg'undo par de ratas, no macllo adulto . 

• 

6 considera velm ente rna is comprido e fOl,tp' do que 0 
. . 

prlmelro. 

(1..t) Veja-se F. illiiller, Archiv. lItis. Nacion. Rio de Janeiro 
vol. S, 18D2, p. 17D. 
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b'. Ao lado do espinho antennal, c" llocado para traz 
e urn pouco para baixo, acha-se uas partes lat.eraes aute
riores do cephalothorax urn espinho chamado hepatical 
(fig.7ell). -

Genero,' Palaemon. 

b'. Falt.a est,c espinho hepat.ica!. 

Genero,' Bithynis, 

:1" Genao,' Leander Desmarest. 

As especies d'cst.e genero, aiulla que pela maior parte 
marinas, entram, muitas vcY-os DOS estuarios, acham-se 
na agua salobra e ate ua aglla doee. E' justamente uma 
espeeic brazileir!i (jJotitil1ga) que pertence ao nnmero uas , 
f,\rmas ua agua doce, e como, al6m d'esta forma, ate 
hoje foi ueseripta ainda uma Sl, Qapccic ,ie LeanaCl' bra
zilci l'a marina, eu entretant0 cnnsegui estuua r~ uma 
scgunJa especie que c nova, farci 04) seguinte uma 
tabella e breve caracterizaQii.O de t.odas estas tres especies 
rie Leander su l-arneri<:anas, Est.as sao de peq ueno tama
nho, mas 'distinguem.sc entre si faci lmente ja pela forma 
UO "ostro, Distingucm-se tarnhem facilmente das outras 
formas que nao sao americanas, As anten nas iute"iores 
parecem se,' de mll ita import.aneia pa,'a a distincoao 
uas cspecics, E' conheeido que est.as tCm tres appendices 
fi iifol'mes t.c l'miuac.' (<<Oeisseln»), os dous exteriores d'elIcs 
ainua reuuidos na base; 0 numero d'estes segmentos 
soldauos assim como 0 dos iiYres do mais curto u'esses 
uous appendiceo fil iformes 0 muito variavelnas diversas 
espeeics, pa I'cee porc lTI SeI' eoustan te para cada li ma 
d'estas espceies. 

Tabe lla uas especies, 
a', 0 rostra 6 muito Clll'tO, apenas tao comprido 

como os troncos das antennas iuteriores, rcctilineo, lllU

niuo emeilTla de 6 a 7, embaixu de 2 dentes, Os dentes 
da margem superior tern igual uistaucia entre si, 
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L. brasiliensis. 

a'. 0 ros!t·o 6 mais com pl'ido, tao com prido, 
au menos, como a eseama da~ antennas exteriores, 
ramente eu rvada para cima. 

. 
mal S 

ligei -

b' . 0 rostra, na parte basal, 6 cmbaixo alargado, da 
forma de lanceta. A margem superio r apresenta II , a 
margem inferior 5 dentes que tem igual distancia entre 
si. 0 CO I'PO do oegundo pal' de pa ';as 6 pouco mais au 
menos tito compl'ido como a palma da tenaz. 

L. paulensis. 

b'. 0 rostra nao 6 alargado na base, recti lineo, estrei· 
tando-se para a ponta 51' imperceptivelmente. A margern 
superior e munida de 7 dentes, dos q uaes seis tern igual 
di stancia ent-re si na parte basal, seguindo-se depois um 
h echo sem dentes e a pouca di stancia cia ponta aimla 
um dente. A marg'em infel'ior aprese nta 5 au () dent.es. 
o carpo do segundo pal' de patas c consideravelm ent.e 
mais comprido do que toda a tenaz. 

L. potitinga. 

Leandcl' v1"{lsilicnsis Ol"tmann.-Estaml a J. fig. 12. 
Em: Zoolog. Jahrb. Sys!. 1'. 5, 1800, p. 52-1, pI. 37, 

fig. 16. 
o rostl'o iJ recti linea e a penas tao com prido como as 

troneos das antennas int.el"iol'es. A margem. superi or 6 
munida de 6 au 7 dentes que t(,m igual clistancia entre 
si, est.ando a u:t imo ainda no ceplIal(,thol·ax. A margem 
iufel'ior apresenta 2 Jentes. 0 :.;egundo par de patas 6 
tao eomprido como a escama antenna I, a carpo um pouco 
mais comprido do que a tenaz, a te naz pequcna e fl'a ca, a 
lledo mais curto do que a palma, que nao e intumecida . 

0, appendices filiformes terminaes exteri ores sao 
soldados em cerea de 9 segmentos; a append ice CUI·tO 
apresenta mais de 20 seg'ment s livres . 

• 
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Pela curteza do rost.ro distingue-se esta especie d~ 
todos as outras do genero :i pl'imeira vista. Encontra-se 
no Rio Grande do Su i ; faltam-me informal.5e- mais ex
actas sobrc os lugares ondc roi encontrada. 

Le(tndcl' paulensis nov. spec.-Estampa ;, fig. 14. 
o rostro c tao comprido como as cscamas antennaes, 

ligeiramente cnrvado para cima, da flirma de lanceta, 
na base alargado na margem inferior, estreitando-sc 
depois ate a ponta. A margem superior e munida de II 
dentes quc tem ignal distancia cntre si, estanuo os dous 
ult.imos ainua no cephalothorox. A margcm inferior 
apre3enta 5 dentes. 

o segundo par de patas sobrepuja c,'m a mao a csca
rna antenna!. 0 carpo e mais curto do que a tenaz, mais 
ou menos tao comprido como a palma. 11. palma 0) de 
forma oval along'ada, urn pouco intumecida, 0 dedo del
gado e tao comprido como a palma. 

Os appendices filiformcs tcrminac5 cxteriores das 
antennas interiores sao soldados em cerca de 8 segmentos; 
o append ice cnrto tern cerca de 12 segmentos Ii vres. 

Esta especie approxima-se muito de algumas outras 
que nao sao brazileiras, pl'incipalmente do adspcI'SllS 
europco (veja-se Ortmaml, 1800, p. ,,24) c ' do at/inis en
cOl1trado perto de Bermuda, na Aust.ralia e na Nova Ze-

• 
landia. 0 carpo porem mais curto, as deutes urn pouco 
mais numerosos do rostro, emcima e embaixo, eheguem 
ta:vez para dist.inguir estas espccies a primeira vista. 
L. adsperslls tern nas antennas interiores 9 au 10 seg
mentos soldados e 14 a 16 lines; L. affinis apresenta 
cerca de 10 segmentos soldados c cerca de 14 livrcs, 
sendo por tanto pequenas as differenQas. Nao ha duvida 
que. todas cstas tres especies estao em relaQoo de pal'on
tesco mnito intima. 

Do Dr. von }hering recebi tres exemplares d'esta 
cspecie pescados na agua salgada no canal ent.rc 0 con
tinente e a ilha de Sao Scbastiao (Estado de Sao Paulo) 
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o maior exemplar, uma femea com avos, mede da ponta 
do rostra ate " extremidade do tel son 24 """. 

Leander potiting(t F . .iJIiiller.-Estampa I, fig. 13. 
Em : /-oolog. Anzeig·. 3, 1~80, p. 153 (scm descl·ip"ao). 
o rostra 6 tao compl·ido como a escama antennal, 

,Iistinctamente curvado para cima, recti linea, nao alar
gada na base, estreitando-se para a ponta s6 ponca a 
pouco. A margem superior apresenta na parte basal 6 
dentes, que tem entre si mais au menos igual distancia 
achando-se a ultimo ainda no cephalothorax. Segue-se 
ua parte distal ua margem superior, um t.recho lizo e 
sem dentes, e immediatameute diant.e da ponta ha ainda 
urn uente (raramente aincla um sogunuo, muito pequeno). 
A margem inferior 6 munida de 5 au 6 dentes, achan
c1o-se a ultimo em fl·ente do intervall,) entre a qual'to e 
a quinto dente basal cia margem superior. 

No macllO a segundo par de patas excede com a 
tenaz " escama antennal, sendo na femea tao compriuo, 
mais au meoos, como esta, esbelt.o e fraco. 0 cal'po 6 
consideravclmente maio comprido do que tau a a tenaz 
que mede, poueo mais au menos, s6 dous tcl'~O" do carpo. 
A tenaz e fl'aca, ctuta e delgada, nao mais espessa do 
que a cal'po, a dedo um POllCO mais curto do qne a palma. 

Os appendices tilifol'mes terminaes exteriores das 
antennas interiol'es tOm cel'ca de 9 segmentos soldados, 
apresentando 0 appendice curto ccrc~ de 20 segmentos 
Ii vres. 

Do Ilr. von Ihering I'ecebi 8 exemplares d' est a 
especie collig·iuos pelo Dr. Fritz MillieI' nas proximidades 
de Blumenau (Estado de Santa Catharina) na agua dace. 
Refere-se portanto a caracteriza~a(o acima feita a cxem
plares allthenticos c!'esta especie conhecida ate agol'a s6 
pelo nome. 0 maiol' exemplar (uma femea com avos) 
merle 32 '''11'. 

Revista do Jllus6lt Paulista, ]3 
• 
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A prin cipio senti-me levado a c rcr que esta supposta 
especie de LeanrlCl', peculiar II agua doce, pertencia 
ao genero Palaemonetcs muito semelhante, que 6 urn 
genero da agua doce e da agua salobl'a, encontrado na 
Europa e na America do Norte. Palaemonetes dist.ingue
se de Leander so pe la mandibula a que falta 0 pal po. 
Tendo preparado as pal·t,os buccaos cIa espocie potitinga 
achei qne 0 palpo da manJibula 0 bern desenvo lvi clo, ~uc 
esta especie, portanto, e urn verdadei ro Lerwdel·. 

Pela forma do rostro osta ospocie distingue-se exa
ctamente das outras duas especies brazileiras acima des
criptas. Pareee porem approximar-se muito d'ella 0 Lean
der maculatus Thallwitz (veja-so Abh. Mus. Dresden. N.' 
3, 1891, p. 19, pI. I , fig. 4) cIa Africa Occidental , possuinrlo 
este tam bern um segunrlo par de pat as somelhante. Mas 
o ulti mo tem na margem inferior do rostro s6 3 dentes 
e os appcndices filiformes terminaes oxt.e l·ioros das an
tennas iuteriorcs sao so ldados om 12 ou 13 seg-mentos, 
ha\'cnd" no append ice CUl' to Sll 8 sogment.os livres: a 
parte so ldada e portanto mais comprida aqui do que a 
livro 0 que s,j se encontra ainda em L. squilla dos mares 

• eUl'opeus . 
No territorio indo-pacifi0o ha algumas especies que 

apl·esent.am um c3I'J'o campl'ido semolhante no segundo 
pal' ue patas e um tJ'ocho dpspido de dontes semelhante 
na parte dist.al da margem supol'i ol' do rostro: todas e lias 
porom tOm o rostro distinctamente mais comprido do que 
a escama antennal c na ponta mais decid idamentecurvado 
para cima. Ha, pOI'cm, ainda g rande ince rteza sobre as 
especies indo-pacificas (veja-se Ortmann. Zoolog. Jahrb. 
v. 5, 1890, p. 515-517). 

E' muito pl'ovavel que al6m das espec ics de Lcanuer 
aqui m~nci onadas se encontrom outras mais DO Ame
ri ca do SuI. 
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GeneI'D: Palaemon Fabricius (sc ns, strict,), 

E' mui to d iffici l caracteri zar as es pecics d'es le gencro, 
])c um lado, as es pecies mcsmas pa l'cccm SC I' a iuua bas
tan t.e variavc is, cncont ran uo-se n umcrosas furmas de 
t.ransiQao e fU I mas locaes intermedia ri as a (lue se d,i com 
tant.os animaes da agna dace, de manei ra que este ge
nera deve considCi'ar-se como urn uos cha mados «po ly
morphos», Dc out ro lado, os eara~tercs di sti nctivos uao 
se most.I'am bem dcscnvo lvidos sinao nos machos adultos, 
Estes ca l'3cte l'es ap parecem principal mente no segundo 
par das pat&s com tena zes c 6 j ustamente esse par 
de patas qne su nos machos adu ltos chega a seu desen
volvimento perfeito, ao passo que as exemplares mais 
novas e em pa rte ta mb~m as femeas apresentam cameter 
menos decidido , Dlsti ug uem-se a:;s im as machos adul toB 
muitas " ezes couside rave lmente pela fo rmaQil o ll'esse par 
ue ext.remidades ; as "ezes e com'pletamcutc impass ivel 
class ificar exewplares novas das mesmas es pecies, A inda 
que a fUl'ln a do I'ostro e as de ntes d 'elle ,is vezes a pre
seil tem cal'acte l'es impOI'tant.es pa ra a class i fica~ao, a 
rost l'u das di versas especies, em gerai, nao Yal' ia tao 
consideravelmente que n 'ell e se puLlesse busea l' uma clas
sificac;ao com seg'lu all <;a. 

Para que se possa classi fi ca r es pecies d'cste genel'o, 
antes de t UlIa 6 pl'eciso exam inal' machos adultos, Vista 
que as furmas de euade j uvc uil muitas vezcs tiim si Llo 

,descl'iptas como especies pa l,ticulares, mlli tas vezcs ser,i 
ut.il tel' " d is posiC;ao todas as rU!'nJas poss iveis de qual
quer edade e sexo pe l'tencentes:J. mes ma loca lidade c ,i 
mesma eopecie, torn ando-sc cntao ,is vezes possiyc l clas
sili caI' taes es pec lcs run daLlas em formas dc edade j uve
nil. Em geral, a est.ado dos conhecimentos que ago ra 
poss ui mas nao perm i Ue classi fi car exem plal'es novas, 
principa lmente as que vom ,Ie loca lidades d 'onde ai mla 
nM recebemos rorm as adultas, 

• 

• 
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Na tabella seg'ui nte figuram primei ro as especies que 
eu Pl'OPl'io pude estudar em mac hos adultos, depois aquel
las tambem de que ha descrip<;oes fundadas no estudo de 
taes machos as quaes ell, PO I' meio de comparaQao, pude 
vel'ificar satisfactoriamente, tormando assim uma opi
niao sab re as differen ,as d 'e llas, Ja ha annos (15) refen 
algumas furmas de edade juveni l as formas adultas, resta 
porem certo numel'O de f6rmas qne nao pos,o inc.luir na 
li sta corn seguranQa; fiz a tentati va de classifical-as 0 

melhor pass ive!. Essa tentativa , porem, termina muitas 
Yezes sem resultado satisfactorio e para sempre sera 
impossivel identificar algumas d'essas formas. 

Primeir(t tabella das especies sul-anwric(t?ws 
do gcncl'O Palaemon. 

(t' . As g randes patas com tenazes dos machos adul
tos tom a palma cylindrica, muito raramente fracamente 
comprimida, sendo porem que no ul timo caso a palma 
semp l'e C quatro vezes mais compl'ida (10 que larga. 
A tenaz (mao) nao Ii consideravelmente mais espessa 
tlo que 0 carpo, e toda a forma do seguudo par de patas 
6 quasi cy lindri ca, A di rei ta tenaz e a esq uerda tem lis 
mais das vezes igna l ta mauho, sendo raramente uma 
mai s forte do que a outra. 

b' . 0 carpo das segundas patas com tcnazes 6 quasi 
l'egularmente cy!indrico, ,is mais das vezes distincta
mente mais compri elo do que 0 mero, l"aramente (na es
pecie P. appuni) su um pouco mais com prido au do 
mcsmo compri;nento, nunca POl'em mais curto. A palma 
uas patas corn tenazcs 6 quasi regularmente cy lindrica. 

Sub-genera.' Eupalaemon. 

c' . 0 ca l'po, no;; excmplal'es de todas as edatlrs, 
II isti nctamente mais corn prido do que 0 mero, 

( 1.'») Veja·se Ortmann, Zoolog. Jalll'b. v. 5, l 8~)1, p. Gn~ ff. 
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d', 0 telson, a peGa central tla barbatana candal, Ii 
na extl'emidacle alongado e 3gugado, os espinhos lateraes 
collocados diauh' dn ponta sao curtos, moveis e nao attin
gem de nenhum mo(lo ,i extremidade do telson, 0 rostra 
6 compl'ido, clll'vado para cima na ponta e mais comprido 
do que as escamas antennaes, Hn numerosos dentes (8 a 
12) na mal'gem superior e na inferior, 0 carpo das gran
des patas com tenazes enos individuos novos mais com
pr ido do que tad", a mao, nos adultos, porem, mais curto 
do que csta, Nos individuos adultos a superficie do 
segundo par de patas t.orna-sc cscabrosa, cobrindo-se ate 
de espinhos curtos, e as dedos cobrem-se d'um feltl'o 
cu rto de pello, 

p, amazonicus , 

d". 0 telson tem a extl'emidade obtusa ou com uma 
pOllta curta e larga, os intcriol'es dos cspinhos lateraes 
sobrepujam ordinariamcnte a ponta. A margem inferior 
do rOotro apresenta Col I'cgl'a menor numero tie dentes 
do que a margem supel'ior, havendo ral'amente mais de 
7 dentes na ma l'g'em infCl'ior. 

e'. 0 seg'undo par de tenazes c espinhoso nos ma
chos velhos, muitas vexes escabroso tambem nos exem
plares novo,. 

f'. A m bas as dedos do scgn ndo par de teuazes sao 
cobertos nos individuos velhos de nm felk/} espesso. Os 
espin hos d'este par de palas sao fortes, dispostos em series 
longitudinaes. 0 rostra 6 urn pouco val'iavel, rect.ilineo 
au fracamente curvado pal'a cima, tao comprido como as 
escamas antennaes au 11m pouco mais comprido do que 
estas. Em cima lIa R a 12, embaixo 4 a 7 dentes. Oearpo 
do segundo par de tenazes ncm nos individuos novas 
nem nos adu ltos 6 mais comprido do quc a mao, mas 
ma is compr ido do que a palma. 

• 



- 198 -

P. acanthurus. 

f'. Os dedos das tenazes cal'ecem de feltro. Os espi
nhos ,10 segundo pa l' de patas sao delgados e coliocaJos 
irregularmente, ,is mais das vezes representados Sl' por 
g raos inhos escabrosos . 

g' . 0 rostro c mais compl'ido do que as eseamas 
ante nnaes, eur vado pal'a eima na ponta, municlo em eima 
dp ~ a 10, embaixo de 4 a 7 dentes. 0 earpo, nos exem
pla res n ovos, c mais comp l'ido do que toda a mao, nos 
velhos mais curto do que esta, mais com prido, porem, do 
que a palma. 

P. mexicanus 

g'. 0 l'Ost l'O C ma is com pritlo do que os troncos das 
antennas interiores, mais curto tlo (Ine as escamas an
tennaes, munido em cima de 8 a 13, embaixo de 2 a .! 
dentes. 0 carpo do segu ndo par de lenams e, mais ou 
m enos, tao comp ri do como a palma nos indivitluos nOV08, 
n os velhos, pOl'cm, mai s CUl'tO uo que csta. 

P. nattereri. 

c' . 0 segundo pal' de tenazcs nunca e espi nhoso 
ou cscabr·oso. Os tledos das t ena zes carccem tie feltro. 
(PI'ovavelmente furmas etc edaclc juvenil). 

P. desaussurei, p, consobrinus, P. fluvial is. 

c'. 0 carl'o e, ma is ou m en OR, tao comprido co mo 
o mel'o nos exemplares novos, nos velhos, porem, so urn 
pouco mais com prido, sempre Dlui to mais curto do que 
a mao e, n os machos velhos, ate muito mais curto clo 
qne a palma. 0 l'Ost l'O C curto, munido em cima de 7 a 
12, embaixo de I a 3 dentes. Todo 0 segundo par das 
patas com tenazes 6, nos exempl a rcs ve lhos, eseab,'oso e 
ate csp inh oso, as ,Iedos carccem de feltro. 

• 
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P. appuni. 

b'. 0 carpo uas seguuuas palas com tenazes e, na 
parte distal, um pouco espcssado c semprc considerave l
mente mais cu rto do qlle 0 mcro. A palma c cylinurica, 
nos exemplares vclhos, porem, fracamcnte comprimi<la, 
mas nan consideravelmenle mais tspessa do que a extre
miclaclc contig ua do ca rpo. 

8uo-gcnc,'o: Brachycarpus. 

C'. 0 segundo par das patas com tenazes e esca
broso nos indiviuuos novos, uos velhos, pOI'om, guarneciuo 
ue espin hos fort.es. Orosl<'o, mais ou menos tao compriuo 
como as troncos uas antennas intCI'iores, apresenta em
cima II a ].1 , embaixo 3 a 5 uentes. 

P. jamaicensis. 

C' . 0 segunuo par das patas com tenazes e fmeo e 
!izo. 0 rostro apresenta em cima 10 ou 11 , embaixo 6 
dentes . (Provavelmente fu.'ma de edaue juvenil). 

P. montezumae. 

a' . As granues patas com tenazes dos machos ad ul
tos Wm a palma intumecida e eomprimida, que e, quando 
muito, quatro vezes mais comprida Llo que larga. A pal
ma 0 mais espessa do que a extremidade distal espessada 
Llo carpo. Toda a f6rma d'cste par LIe patas de nen h um 
modo 6 ey lindrica, 0 ca rpo tao comprido, mais ou menos, 
como 0 mero. Uma das duns g'l'andes tellazcs 6, em rCg'l'a, 
considel'avelmente mais forte do que a outra. 

Suo-genero: Macrobrachium. 

b'. As te nazes dos machos adllitos sao escabrosas 
ou Wm es piuh os cm tos. Os de<los uas tenazes sao bastan te 
cenados. A palma c t res ou quat ro vezes maiscomprida 
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do que larga, 0 rostro curto, nao mais comprido do que 
os troncos das antennas intel'iol'es, munido em cima de 
5 a 8, em baixo tie G a 3 clentes . 

c'. Os cleJos das tenazes sM tao com pl'idos como a 
palma. 

P. poliuna. 

c'. Os declos das tenazes sao mais CU I·tOS rIo que a 
palma. 

P. iheringi . 

b'. As tenazes dos machos aLiultos sao espinhosas ; 
os espinhos clo lade de Hexao dos segmentos sao co llocados 
quasi como os dentes de um pente e ligeiramente curva
dos. As superficies rIa palma sao cobertas Lie pello e fe ltro. 
Os dedos das tenazes nao SfLO cerrados, 0 dedo move l e 
curvado (fig. 10). 0 rostro apresenta emcima 13 ou 14, 
em baixo 3 a 5 dentes. 

c'. A palma e apenas duas vezes rna is comprida do 
que larga, 0 rostro mais cu rto do q lie os b'oncos das 
antennas intcriores. 

P. olfersi. 

c' . A palma 6 mais de duas vezes mais comprida 
do que lal'ga, 0 rostro tao comprido como os t roneos das 
antennas interiol'es ou urn POLICO mais compri do. 

P. fauslinus . 

Das especies rnencionadas podemas considerar CQmo 
bern caractcrizadas as seguintes: amawnicus, acantlllt1'llS, 
1Iattcrcl'i, (tppuni, jatllaicencis, potiulI(t, ilwl'l'lI(ji, ollcrsi, 
laustinus. De todas estas, " excep~l'lO de nat/cre)'i, eu 
proprio examinei exempial'es. Nan 0} impossivel que P. 
lIlexicanus seja urna furma de edade jllvenil pel'tencenle 
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a aeantklt/'us, a que, porem, na o (jucro a!'firmar positi
vamcntc, SC1'ia posoi vel q uc P . monlczul/we pe l'lencesse 
a jamaz'ceusis. As oub'as r( ) rm a~, deS{(llssUJ'ci, cD1lsobrin'us) 
jhtvialis, sao exemplares de cda lle j u ven i I pel' rei tamen te 
d u vidosos. 

Para racilitar a classificaQuo dos machos adultos 
apresento aqui .uma segunda tabella, na (lua l fi g'UI'am 
so as formas de machos bem co nh ec idas e Sl' os cara cteres 
mais significativos. 

8~qunda labelh, dos machos Palaemonidae ad"ltos da 

A mCl'iea do Sltl. 

(t'. Nao falta 0 espinho hepatica\. Orostl'o sobrepuja 
pe lo menos ao segmento basal das autennas intel·iores. 
(AmCl'ica do SuI: 0 lado oriental doo Audes, a Equador, 
a Colombia, a America Central e as Antilhas). 

b'. Ambos as de<los das tenazes sao cobo,l'tos do, feltl·o. 
c' . 0 rost!·o 6 muito com pr ido, elll'vado para c ima , 

e sobre puja muito as escamas autennaes. 0 oegundo par 
de patas e munida de espinhos llclgados. 

P. amazonicus. 

c'. 0 rostra 6 mai s Clll'to, tao comp l' i<lo co mo as 
cscamas antcnnaes ou so um pouco mais comprido llo 
que estas, I'ectilineo ou fl'acamente curvado pal'a cima. 
o segun<lo pal' de patas apl'escnta cspinho, lortcs dispos. 
tos cm series. 

P. acanthurus. • 

b'. Os dcdos das tenazcs sao despidos de reltro. 
c'. As supcrfkies da palma careccm de feltro. 
d' . As segundas patas "om tenazcs sao cylind l'icas, 

pr incipalmente 0 carpo Ii regularmentc c.l'lindrico. 
e'. 0 ca l'po do segundo pal' lIe patas e co nsidc l'a · 

vel mente mais compl'ido do que 0 mCI'O. 
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P. nattereri. 

e'. 0 carpo do segundo par de patas e tao compl'iuo 
como 0 mero. 

P. appuni. 

d'. As segunuas pat.as com tenazes nao sao cyli n
drica, senuo pl·incipalment.c que 0 cal'po, na parte d istal, 
6 espessado. 0 carpo nunca c conside ravelmete rnais 
cornpriuo do que 0 mero. 

e'. A palma 6 mais de quatro vezes mais compriua 
do que larga, quasi cylindr ica e muito pouco comprimida. 
o g'ranue -par de tcnazes aprescnta espinhos fortes. 

P. jamaicensis. 

e'. A palma e, quando mnito, quatro vezes mais 
comprida do qne larga e fl'acamente comprim ida. 0 g ran
de par de tcnazes c cscab l'oso ou munido de espin hos 
delgados. 

f'· 
larga. 
palma. 

P. potiuna. • 

A palma e q uatl'o vezes mais compri da do qne 
Os dcdos das tenazes sao tao comlll'icios como a 

f '. A palma e tres vczes mais compl'ida do quc 
larga. Os dedos da, tenazes sao mais curtos llo que a 
palma. 

P. iheringi. 

c'. As supcdicics cia palma, quc c espcssada e COIll 

primida, sao cobertag de feltro espesso e de pello com
prido. Os segmentos do segundo par de tenazcs sao intu
mecidos e munidos de fOl·tes espi uh os. 

d'. A palma c apenas duas vezes rn ais compr ida do 
que lal'g·a. 
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P. olfersi. 

do. A palma 6 !TIa:s ,Ie duas V~7.0S mais comp"ida 
do que la rga. 

P. faustinus. 

a'. Falta u espinho hepatica I. 0 "ostro 6 muito 
cmto, nao mai s compl' iuo do que 0 segmcnto basal das 
antennas inter io rcs. As grandes tc nazes SaO muito desi 
g uaes 0 cspinhosas, os sogmentos intumecidos. (SIi no Chilo 
e no Per ' I). 

8ithynis gaudichaudii. 

E ' di g no cl e nota qne P. ja11laicensis e vllel'si nao 
se encontl'em su na America clo Sui, mas tambem na 
Afr ica Occiuental c que alii mesmo P. acantlwl'ltS seja 
bUbstit uido pOl' uma especie (IG) de parentesco m uito 
chegado. Alcm d 'es!as tres especies ue Palaellwn nao 
conhecemos mais outras da Af"ica Occidental e 0 facto 
cle existir essa est reita con nexao entre a Af"ica Occiuental 
e a Ame rica do Su i e tanto mais interessante, qua nto as 
es pecies de Palaemon da Af,'ica O"ienta l apresentam cara· 
cter muito difle ronte, lig'ando-se, como dissemos acima, 
as furmas indo-pacifi cas . PO I' este facto toma-se impossivel 
ex plicar n'es{c caso a selhelhanoa de aJObas aquell a, f" r
nas pela l iga~ao que existia em tempos "emotos ent re a 
Afri ca e a Am erica do Sui (1 7), 0 que nao s~ admitte 
tambem em vista da OI'ige lll p l'ovavelmente modem a de 

(Jf1) Pal. macrobl'achion I-IcJ'kloi.<i, cncontl'ado em Bontry c 
113 Sierra Leonc (veja-sc Ortmann loolog. Ja hl'b. i). l ~()l, p. (22). 

(J 7) A c:-.:istcncia an tiga dc tal liga('ao pal'CCewlllC cstal' fora 
de du vida, desde q uc 0 DI'. von I hel'ing l'cpetidas vczes chamon 
a atten~ao para cstc aSs lIlIl ptO. E' de pl'csu mir quc csta liga('ao 
tenha e xi stido no pedollo mcsozoico. Vejawsc v. Iheriny, Berli nel' 
Ellto molog. Ze itsciJ l'. vol. 3D, ]l:)!J I, p. ·lOu, ·I :~:? u. ·I:J~ (Al·ch hcicnis). 
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toda a familia. A distI'ibui<{ao dos Palaemones refere-se 
tiio evidentemente ,i.s cODlli ,6es dlOd6}"laS ,10 littoral, que 
c par issn tam bern que somas levados a pl'esumir que a 
immigraQao d 'este grupo para a agua dace se tenha dado 
nos tempos modern os e que a facto dc conconlarem as 
formas da Africa Occidental com as da America do Sui 
deve explica r-se pelas I"ClaQoes intimas que existem entre 
as respectivas fa unas mal'inhas cia littoraL 

Palaemon amazonicus Heller. 

P . amazonictts Heller, Sitz. Ber. Akad. Wiss . Wien. 
vol. 45, I , 1862, p. 418, pL 2, fig. 45. 

P. lalll(wrei dc ,)[an (nao Milne-Edwards (18), Not. 
Leyden Mus. vol. I , 1879, p. 166.- 0}·tmann, Zoolog. 
Jahrb. voL 5, 189 1, p. 701, pI. 47, fig. 2. 

P. ensicnlus,8dzitlt, Trans. Connecticut Acad. vol. 2, 
1871 , p. 26, pI. I , fig'. 2. 

P. jelskii Miers, Proc. Zool. Soc. London 1877, p. 
661, pI. 67, fig. I. 

Essa especic disting'ue-se de todas as outras especies 
ameri canas pela extrem idade do telso n alongada e agu
<{ada. Nao me nos ca l'acte ri sticos sao a rostra comprido, 
eurvado para ci ma, munida em cima e ~m baixo de quasi 
igual numero de dentes assim como a ca rpo mlllto com
ptido das segundas patas com tenazes, nos individuos 

(18) Seguin do 0 excmp!o dado pOl' de lIlan julguci antes 0 
Lamarrei de lIfilne-Edward:; e de de l1aa,n i'lentico aesta cspecic 
americana. H enderson (Trans. Linn. Soc. London (::!) vo l. r." 1t:)!I;{, 
p. +-I::!) csta convcncido de tel' I'ccentcmcnte l'cconhcciclo 0 verda
deiro lama'l'1'ei em excmplares de Ganjalll (lndias Orientaes) COIl~ 
s idel'ando-o como forma de edade juvcnil do P. caJ'cinu8 Fabl'. 
bem conhecido. Em todo 0 caso 0 lammTci deve entao conside
l'ar-se pelo men os como fi) l'lll a duvidosa que se pode I'cferil' a 
diversas cspecies, e es le nOllle nao serve Ilw.is para a forma 
americana, tendo de SCI' substituido pclo nome que se segue na 
eJade, e eSLe e amaz:onicus lfcllc}', 
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novas mais com pl'ido do q lI C toda a milo, nos "elhos s6 
um pouco mais cu rto do que esta, Nos iudividuos volhos 
as scgundas patas com tcn"7.0S tOI'lHlm-Se cscabl'osas e 
ooh l'om-se tic Clll'tOS os pinhos, desenvoll'c ntlo-se nos dedos 
um felt ro curto. 

Essa cspecio cshl cspalhada, sc m dll Vilh1, pOl' todo 0 
tel'l' ito l' io do Amazolla" ,lesLie a cmbocadul'a (0 Pal'll) 
ate aos Andes tl o Pc 1'1'1 (0 Il ia flllalla ga) 0 do ECluadol' 
(0 Rio Pautc) ; eucontra-se talllbem 11 0 rio Oyapoek (Uu
yana FI'uncc7.a) c no ~lIrinam. 

Palaemon acanlhurus Wiegmann, 

p, ({cant/wl'us Wiegll1ann, Arclli", n'", Natllrgesch, 
JalHg, 2 vo l. I , IH3(j, p. I"O.-Q"!"wnn, I. c, p. 720, pI. 
47, fig. 5. 

p, forceps JJjilnt'-l£'rlll'{(l'ds, I fi st. Nat. Gm st. vol. 2, 
l tl37, p, :397. 

Cal'aeteri za-se cst a copceie ]JI'iuC'ipalmente pelo St
gU lldo pal' das patas ('om tcnaz('s Illu nido uc modo sin
g ulal', nos exemplal'cs I'c lll o;;, de c,pillh os: os cspinhos 
rOl'tes pl'ill ci palmcntc 0:; ,to talto iutc l' inr c do iulcl'io l' 
dos f'cgmcntos, saO tliSpOHtos elll series iongitudi naes. 
Ambos os dedos das tena7.es sao cobOl,tos de foltl'o espes
.!:iO . 0 CiHpO s(:\mpl'c 6 mais ell l'to do flu e a tonaz, mas 
mais compl'lllo do qll e a palma, 0 l'OStl'O 0 um pOlleo 
v3l'iavci, em gCl'al pOI'i; m ainda basta nte compl'iLio, t:JO 
comprido como as (-'SC(1Ul.h; antcuIl3Cci ou Illais compl'ido 
do qu e cstas, rC'ctilioro Oll c lIl'vado piH:l eima . Varia 
tambem considcl'aveill1C'lIte 0 uumCl"o dOt") deutcs, ha\"cn
do em cillla 8 a 1:2, em baixo 4 a 7, 

Esta ospocio Ol]('(>nt"'l-so nos E;;t,,,I,,, ill'Hzdeil'Os do 
S'-.o Paulo (lU) 0 do [{i o (;mlldc do Sill (SaO LOlll'eo<,,, ), • • 

(If I) A julgar p(' loR ('x(,lllplares que (' 11 recebi do Dr. 'l'on 
Iltcring. - Note-sc POl'CIU que mell dil'cito de IlIcnciunal' aq ui as 
loea lidades meridiol1aes St' funda 51l em (>x(, l1lpl::tI"Cf' 1101'08 cuja 
classifica<;ao ainda nao se pode considerar C01110 perfeita :ncnte 
COlTecta. 
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perto do Rio de J aneiro, na embocad ura do Para, nas 
Ant ilhas, espccialmente nas il has de Hai ti e de Sao 
Ma l,ti nho; aeha-se ta m bern , segundo dize m, do lado oc
cidental d"s Andes, perto de Guayacluil, no Ect uado l' e 
em Panama. 

Esta especie pal'ece habitar pr inci pal mente as pl'O
ximidades ri o littoral, e llcontramlo-se occasioualmente 
tam bern na agua sa Iga. la : Cunning1wIIl pel" menos 
diz tel-a encontrado no porto do Rio de Janeiro (veja-se 
Tl'a ns. Linn, Soc, Loudon. vol. 27. IK71. p. 4fli ). Quan to 
a Sao Loul'enr;o, aflirma-se expressamcnte que esta es pe
cie existe na ag'ua doce. 

Palaemon mexican us Saussure. 

• 

P. 1Jw.JJicanlls 8aussJI1'c, Mem. Soc. 1'hys. Hist. Nat . 
Genove. vol. l-l, 2. 1858. p. ·!uk. 1'1. -±. fig. 27.- 0I'tilwnn, 
1. c. p. 71 1. 

P. dasydactylus ,stl'eets, P,'OC. Acad. Nat. Sc i. Ph ila
delp hia. lSi 1. p. ~25. 1' 1. 2. fig. :3. 

P. sC./Jdentatu.; Streets, ibid . b. 22G. pI. 2. fig. -I. 
Essa especie 0 aimla um pouco dll ,·ida,a. Distin

~'lI e-se cia precedente s6 pO l' scu tamaullU, que 6 ma is 
pcctueno, pela allsencia de fel t ro nos ded", das tena zes, 
as ct"aes, pO I'cm, sao cobe rto, de pel los, e pelos es pinh os 
pequeno, do segllndo pa l' de patus, os quaes, sao pouco 
ucsenvolvido8, so asscrnelham mais a g rauulac;oes. Nao 
so ma nifesta tambem disti ll ctamente a dis posigao dos 
espinhos em series iongi tudi nae::;, Alom d'isso, nos excm
plares mlli to novos 0 ca l'po olllais com pl' ido do que a mao. 

Neoh um J'e5tes cal'acte res pcestar-se-h ia acontestal' 
qlle aq ui 8e t.l'atasse s.j Jcexemplal'es novos de P. acan
tI,W·llS. Visto como pO I'om aintla nao sabemos, si exem
plarcs ad ultos e bem uesenvolv idos da especie P. acall 
tlwrus j,t foram encontrados nas mes mas localidacles da 
espec ie P. lI!ea:icanlls, se ra melhor 'deixar esta questao 
PO I' emquanto imlccisa. 
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A especie P. me.rica1!us cst" ospalhada nas costas do 
~ I ex i eo, na embocadura do rio Coatzocoallcos, e uas 
aguas doces de Cuba. 

Palaemon nattereri Heiler. 

P. llatle,'eri IIelle)', Sitz. Ber. Akad. \\·iss. WlCn. 
vol. 4.5. l. IR6:2. p. ·Il ·i. 1'1. 2. fi g_ 36. ·37.-0i'/dumn, I. c. 
p. 710, 

P . bmsili('1!sis IIeller, ibid. 1'.4.19. pI. 2. fig. 4.5 . 
o g l'a nde pal' das patas com tenazes 6 escabl'oso ou 

lIIuuido de espi nh os delgados. 0 ca rl'o e mais comprido 
do que 0 mero, nos individuos novos ma is ou menos 
tao compl'ido como a palma, nos velhos mais cu rto do 
que esta. 0 rostro Ii mais curto do quc as escamas an
tennacs, mas mais compl'ido do quo os troncos das an
tcnnas interiores, munido em ci ma de ~ a 13, em baixo 
de 2 a 4 dentes. Os dedos das tennes ca l'ccem de feltl·o. 

Pelo carl'o mais curto do que a pa lm a, pela ausen
cia de foltl'o nos dedos das tenazes "ssim como pplo 
rostro mais curto e que "presenta em baixo menor nu
mero lIe dentes di st ing ue-se esta esprcie do P. aC(t-it/tlt

"US, com 0 qual parece em outros scnti clns sor appal'ell
ta,la intimamentc: Est,. espalhada uo Hio Neg- I'D, no 13I'a
zil, e no River St. Lau ,'cnt, na Uuyana. 

Palaemon appuni v. Martens. 

Arch. flil' Natul'ge~ch. Jalll'gang' :35. \'01. I. IS5U. p. 
11. 1'1. 2. fig. ~.-Ortill{l1!1! I. c. p. 7~2 1'1. ·n . fig. 6. 

Dcutl'o do SUhgC lI CI'O h-'u,palaemun, i~to e, dentro da~ 
cspecics quo tOm 0 spgullllo pa l' do patas cyli ndri co, 
di stinguc·se esta especio do tadas as olltl'as americ-Hnas 
pela curteza do carpo. Kns oxemp la l'cs novos 0 mPI'O, n 
carl'o e a palma saO de quasi igua l compl'imento. COIl1 
o pl'ogresso cia edade, pC' I'om, cresco pl'incipalmente a 
palma, de modo que 0 mcro 0 0 cal'po S" ponco se di s
ting uom pclo compl'imento, a palma pOl'em so toma di s-



- 20R-

tinctam cntc mai s compr itla tl o que 0 cal' po. Nos exem
plal'cs ve lhos totlo 0 segundo pa l' das patas com tenazco 
torna-sn escab roso e cs pinho;;o, os tledos, p[,rcm, ticam 
sc m fe lh'o, so us c(; rtcs nao tU m maior'es dentes. 0 I'OS\('U 
e curto, munitlo em ci rn a de 7 a 12, ern baixo de I a :3 
tlcut es. 

A furma ty pica aprcseuta em cima 12, en) baixo :3 
lleutes. Exempla('es quc cu rcccber'a do Equauo(', tiuham 
em c ima or) 7 a 10, em baixo 1-3 deotcs: pOl' esta razao 
e pOI' encooha['em-sc UOS llcu tcs da ma('g cm superior so 
2 ou :3 eo llocatlos dnt('az dos olhos c m vez tlos quatro, 
quc alii aprescntam os exem plar'es ty picos, separei os 
exem plares do Equador como var ietlatle aequatol'ial/:s 
(vej a -se I. c. p. 72;~) . 

A espeeie P. appulli es ki es pa lhaua na Venezuela, no 
PO(·to Cabe llo e no Eq uauol'; encont.ra-se tambem, (20) 
sCg' u uclo dizem, em Domi 11 i~aJ 0 q He, porem, nao cst;:i 
fura de d [) vi da . 

Palaemon jamaicensis (Herbst). 

P. jllllWiC(;lISis (H dl 'ostJ lJfi ltld-HfilCU)'{ls, llist. Nat. 
UI'lISt. vol. 2. 183i. p. 3'JR.-Ol·tmwln, I. r. p. 729. pI. 
47. fi g . 7 . 

. o),{lclil/dactylus JVie//J/w1!l/ , :\[·cli. filr Naturg . 
.lalng . 2. vo l. l. 1~36. p. 148. 

P. pUl/clatus Randall, ,T oni'll. Acau. Nat. :O:ci. Phila-
delphia vo l. H. 18:39. p. 144. 

P. a:tccus Saussure, I. c. I H58. p. 466. pI. 4. fig. 29. 
P. voUcn llOvcllii Iier/dots, ycja-se Or /IIUll1n , I. c. p. 731. 
llIac!'oorac1tium{{liI.cric{lllllll! Bate, P('oc. Zool. Soc. Lou-

don 1868. p. :168. pI. 30. 
o ca('po do segund o pal' das patas com t enazes c 

mai s curto do quc 0 moro (mcdindo talvcz ., ., do com
primeuto u'este) e muito mai s curto do que a palma. 

(20) Vcja-sc Pocock, Annal. l\1agaz. Nat. !-li st. (Ii) vol. 3. 1889, 
p. 10. 
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E' tam bem distinctamente espessado na extremidade 
tlistal. A palma c alongada, nao consideravelmente mais 
espessa do que a part.e con tigna espessada do carpo, 
qnasi cylindrica, mas, nos exemplares velhos, urn pouco 
compr imida. Nos individuos velhos esse parde patas 6 
munido de fortes espinhos, os dedos porem ficam sem 
feltro. 0 rostro e, mais ou men os, tao comprido como 
os t roncos das antennas interiores, ligeiramente curvado 
para cima, munido em cima de 11 a 13, em baixo de 3 a 
4 dent.es. 

Examinando machos adultos de Kamel'llin conven
ci-me de que 0 P. vollenlwvenii da Africa Occidental Ii 
absolutamente identico a est.a especie. 

Esta especie e talvez a mais espalhada cia !I.merica 
do SuI. Encontra-se em muitos lugares do Brazil: no 
Rio de Janeiro (uo lago do jardim botanico), em Pene
do, no rio Sao Francisco, no Estado da Bah ia, em Cara
vellas c Pernambuco. Dentro do tcrritorio superior do 
Amazonas encontra-se no Rio Pautc no Equador, na 
Ve nezuela perto ue Caracas, na America Central perto 
de Panam", na Nicaragua (Pol von) e no lago de Ama· 
titian na Guatemala. Acha-se tambem nas aguas doces 
ua costa oriental do Mexico assim como da costa occi
dcntal ate ao ,;abo de Sao Lucas na California Inferior. 
N'as Antilhas e cspalhada em Dominica, Sao Martinho, 
Haiti, Cuba e Jamaica. 

Na Africa Occidental cnc.ontra-se esta espccie nos 
I'ios Congo e Coanza, em Kamerum, no Niger, perto de 
Lagos e na Li beria. 

Palaemon potiuna F. MUlier. 

E stampa r fig. H. 

AI·chiv. Mus. Nacion. Rio ue Janei ro. v. 8. 11192. p. 
179. If. pI. 11. 

o segundo par das patas com tenazes c deoigual. 
o cal'po da g rande pata com tenaz 6, mais ell menos, 

Revisla do Mu.seu Paul isla 
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tao comprido como 0 mel'o e vai-se espessando tlestle a 
base ate :i extremidado distal. A palma 6 urn pouco 
intllmescida, mais espess", tlo que 0 cal'po, mais aiuda 
qllasi cy lindrica, 56 muito ['racamente co mprimida, tal
vez quatro vezes rna is comprida do que larg a, Os dedos 
sao do comprimento da palma, quasi cm'rados, da mesma 
espessUl'a desde a base ate a parte immetliata ,i ponta; 
cada urn tlos seus cu rtes ap resenta urn dente maior na 
parte proximal e alguns dentes menores e graniformcs 
na parte distal. Toda a pata com tenaz 6, nos indivi
duos vel hos, fortemente granulada ou guaroeci(la de 
espinhos muito delg'ados, principalmente no lado interior 
dos segmentos; nos dedos os graos nan eSlao muito 
apertados; a palma careee de felb'o, 

o rostro e, mais ou menos, tao compriuo como os 
troncos tlas antennas interiores, munido oa margem su
periOl' de 5 a 9, na margem inferior de 0 a 3 dentes, 
o carpo do macho mede 52"'''' de comprimento, 

Esta especie estabclece, em certo sentido, a traosi~ao 
Jas procotlentes para as qne seguem, nao sendo a palma 
tao consiueravolmente espessada e intumescida como na 
especie ilwringi, Approximando-se das quatro primeiras 
cspecies pelo facto de espessar-se 0 carpo pouco a POlleO 
e nao consideravelmente, rlistinglle ·se d 'estas :i primeira 
vista pela curteza do ca rpo. ","'oste ultimo caracteristi
co porem, e tambem em outros, aSRemelha-so ella ao 
p , appuni; mas oste tern 0 carpo e a man regularmente 
cy lindricos, os dedos das tonazes mais cmtos do que a 
mao e despidos ue dentes maiores nos cu rtes. P . jamai
censis di sti nglle-se sempro de potiuna pela palma mais 
osbe lta , e exemplares velhos ainda mais consi deravel
mente pelos fortes espinhos do scgunuo par de patas' 

A especie P. potiuna cncontJ'a-se nos aftlllentes do 
ri o [tajahy (2 1) (Estado de Sant.a Cathal'; na, BI'azil), 

(~l) Examinci um exemplar uutilcntico (i'es ta ('specie quo fora 
achado pelo Dr. F. l1Jiillcr e que ell rcccbe l':1 do Dr. von I1wl'ing 

, 
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Palaemon iheringi nov. spec. 
Estampa I. fig. i c R 

Reccbi est.a especie do Dr. von Ih m'i ng e julg uei 
primeil'o rcconhecer n 'e lla a P. potiana. EstllllalHlo po
rom um cxemplar ty pico do ultimo qu e mais tarde re
cebe l'a, can ve nel - mc de que a cs pecic ilwl'ingi 0 uift'crente 
ue potiuna. 

P. ilicl'ingi asscmclha -se perfeitamente ao P. potiuna 
excepto na f6rma uas g randes patas co rn te na zes, as 
q uaes, ai nda que parecidas corn as do P. potinna, cm 
gCl'al se distinguem d'estas pelos segmentos uistaes mais 
for t.e mente intllmcscidos e pelas pata s com tenazes mais 
curtas. 

o ca rpo da ma io l' das patas com tenazes nan vai 
engrossando, como na espeeie potiuna, symetri camente 
desde a base ate ;i extremldade distal, mas espessa-se 
perto da base quasi subi tamente, sendo tambem a es
pessura muito mais couside ra vel. A m ao oj distincta
mente mais lal'ga do que a ext ,'emiuade distal do carpo, 
a palma de forma oval alongada, talvez s6 t.,·es vezes mai s 
eomprida do que lal·ga., intumeseida e fracamente co m
pl'i miua : falta a essa especie eompletament.e a form a quasi 
cylindrica da palm~ do P. potjuna. Os dedos das tenazes 
sao conside ravelmen te mais CU I·tO, do que a palma (me
,li nda so co , do compri mento d 'esta), quasi cerrados e vao 
uiminuimlo de espessu ra de"de a baRe ate ,i ponta. Cada 
um dos cu rtes ap,'esenta um forte dcnte, ao lauo rl 'cste 
ha na part.e proximal alguns dentes menOI'es, ao passo 
que na pal'te distal as c6 rtes sao perfeitamen ';e lizos. 
A su pedi cie do me ro, do carpo e ua mao 0 fortement.e 
g'ranulada, as graos, p,·incipalment.e nos deuos, estao 
mais apertados do que n3 especie ]lotilma, tom andn, no 
lado de flexa~ dos segmentos, distinct.amente a forma de 
espinhns curtos. 

o rostra assemelha-se perfeit.amente ao do P. potiu
na, nOs excmplares que eu cxami nei, apresenta a mal'
gem superior 9, a mal'gcm inferior 2 uentes . 

• 
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facilitar a comparaoao apresento 
as di mensoes do potiuna 

• aqui 

macho de ihcringi fome:)' de ihariogi IMcho de potiu ll :J. 

Com]lI'imento do carpo 6..10""" 
G ranue pata com tenaz 53""" 
Coxa + base 3null 

Isch i um 7 11\1\1 

'hi ero 9"1I]) 

Carpo 
_ , Palma 

Mao , Derlo 

73'U I1I 
53"'''1 

4,11 >1" 

8"11 11 

9'"11} 

10mm 

t 221)"" 
\ 

Na femea 6 0 respectivo par de patas, principal
mente a tenaz d'elle, mai s fracamente desenvolvido; 0 

caracter geral, porem, accentua-se, prineipalmente nos 
deuos curtos, para reve lar sufficien temente na femea 
tambem a differenlia especi fica entre illeringi e potiuna. 

A especie illeringi encontra-se no Estado de Sao 
Paulo ; 0 macho que examinei, veio do Alto da Serra, a 
femea 0.0 rio Tiete. 

Palaemon olfersi Wiegmann 

E s taillpa I. fig. 10 e 11 

P. oilel'si JViegmann. Arch. fiir Naturg. Jahl·g. 2. 
vol. I. 183G. p. 150.-0I'tmann, Zoolog. Jahrb. S'yst. v. 5. 
1891. p. 733. pI. 47. fig. 8. 

P . spillimamts lJ1ilne-Edlva1'ds, Hlst. Nat. Crust. v. 
2. 1837. p. 399.- [. ,)/a1·tens, Arch. f. Naturg. Jahrg.35. 
v. I. 1869. p. 26. pI. 2. fig. 3. 

o segundo pal' das patas com te uazes 6 muito desi 
g ual. A grande pata com tenaz 6 g uarnecitia de espi
nhos, que sao mui to fortes no lado de flexao llo carpo e 
do mero e ligeiramente cu rvados pal'a diante. 0 carpo 
6 tao compriuo como 0 mero, ambos os oegmentos um 
pouco intumescidlls. A palUla 6 de forma oval , intu
mescida e comprimida, mai s ou mell OS duas vezes mais 
com prida do que larga, mais larga do que 0 carpo e 
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mais comprida uo que este, guarnecida de espinhos e 
em ambas as largas superficies munida de urn feltro es
pesso e cu rto. Alom d'isso, toda a pata tern ainda pellos 
bastantes com priuos e seti formes. Os deuos uas tenazes 
nao sao cerrados, 0 dedo movel e for temente curvado. 
o rostro, munido em cima de 13 ou 14, em baixo de 3 a 
5 dentes, nao excede aos troncos das ant.ennas interiores. 

Encontra-se essa especie nas Antilhas (Cuba, Domi
nica), dentro do territorio brazileiro n'um arroio perto 
do Rio de Janeiro e no Estado de Sao Paulo (22), tam
hem na ilha de Sao Thome (pertencente ~t Africa Occi
dental). 

Palaemon faustinus Saussure. 

8aussitre, Mem. Soc. Phys. Hist. Nat . Geneve v· 14. 
1858. p. 469. '1'1. 4. fig. 30.-0,'bJ!ann, Zoo log. Jalll'b. 
Syst. v. 5. 1891. p. 734. 

Esta especie, estreitamente apa reutada com a prece
dente. representa talvez s6 uma f(\l'ma local d·aquella. 
Distingue-se da prccedeute pela palma mais esbelta, que 
e mais de dllas vezes mais comprida do que larga, e 
pelo rost ro urn puuco mais comprido, que ex cede urn 
pouco aos troncos das antennas interiores. Foi encon· 
trada at.e agOl'a, pelo que sabemos, s6 em embocaduras 
de rios em Haiti e Cuba e perto de Vera Cruz, no Me-

• 

XICO. 

As especies scguiutes sao duviuosas e insufficien
temente eonheeidas. 

Palaemon desaltssurei Helle,', Sitz. Bel'. Akad. Wiss. 
Wien. v. 45. I. 1862. p. 420. pI. 2. fig. 47.- 0rt1i!ann, 
Zoolog. Jahrb. Y. 5. 1891. p. 720.-Foi encontrada na 
Colombia. 

(~2) A julgaJ' pelos cxcmplarcs (um macho adu lto c dO ll S 
novos) que recebi do Dr. von [hering. 
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Prtlaemon eOllsobrinlls Sausslti'e, Mem. Soc. Phys. 
Hist. ~at. Geneve. v. 1-1. 1858. p. 469. Fui e!!eonlrada 
no Mexico, na emboeadUl'a de um r io porto de Vera 
Cruz. 

E ' provavel que estas duas f6rmas pertenQam ao 
numero des par.mtes do P. aeantlm/·us. A primeira, po
rem, tem 0 rostro mai. cu rto do que esle e apresen
ta em cima major (13 ou 14), embaixo menor numero de 
dentes (3 ou 4). A ultima eshi desc l'ipta de modo tao 
imperfeito que e impo,"ivel identi fi cal-a. Ambas sao 
f61'1lJaS lIe edade juvenil. 

Palaemon jtuvi(tlis ,sb'eds, PI·OC. Acad. Philadelphia. 
1871. p. 227. pI. 2. fig. 3.-Foi encontrada no Mexico, 
uo ri o Coat.zocoallcos. - E ' uma fOnna de edade jnvenil 
que nao se pode ide ntificar. 

Paletemon mOllteZ1tmae ,saussure, I. c. p. 467. pI. 4. 
fig. 28.-Foi encontrada no Mexico, na embocadul'a de 
um rio perto de Vera Cruz.- E' lalvez uma forma de 
edade juvenil do P. jallwicensis. 

Genero: Bilhynis Philippi. 

D'este genero conhecemos at.6 hoj e so uma es pecic 
encontrada exclusivamente uas aguas doces do lado oc
c idental dos Ande,; su l-ameri canos, onde sllbstitue 0 

genero Palacmon. Apl'esenta a mes ma si ng ulal'idatle que 
esle no crescimento das g randes lenazes, que s0 nos 
machos velhos chegam a perfeito desenvolvi mento. 

Bilhynis caemenlaria (Piippig) . 

Palacillon eaementw'ius Puppig, Arch. f. Nat.UI'g . .lalHg. 
2. v. I. 1836. p. 1-13. 

Pa laemon gaudic1ulUclii JJlilnc-EdJ((t?'ds, fl i sl. N al. 
Crust. v. 2. 1837. p. -100. 

• 
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lJitltynis lO7lgimana Philippi, Arch. f. Naturg. Jabrg" 
20. v. I. 11<60. p. 161. 

lJIacl'ob1'acl!iul11 "!" 'icanuIII lJate, Proc. Zool. Soc. London 
1868. p. 366. 1'1. 31. fig. 3. 

lJit/!ynis gaudic/utI!dii O,·t11lann, Zoo I. Jahrb. v. 5. 
1801. p. Ti8. . 

o rostro 6 muito cmto, nao mals comprido do quc 
a segmcnto basal das auteunas interiores, indinado para 
baixo, IllLlDido na margem supcriol' de 7 ou N, na mar
gem inferior de ° a 3 dentes. 0 g'!'ande pal' de tena7.CS 
C Illuito desigual, g'uarnccido uc cspinhos cujo tamanho 
vai augmentando com a cdade. A maior pata com tenaz 
tcm os segmentos intumescidos. 0 carpo 6 mai s curto 
uo que 0 mero e do que a palma. Os dedos sao urn 
pOUCO mais curtos do que a palma. 

Encont.ra-sc esta especic, segundo dizem, no Chile 
c no PerIl (no rio Aconcagua, no I'io La Ligua, em pan
t.lmos ue agua dace pcrto de Coq!.limbo, no rio Tamba c 
cm Lima). - N'um dos meus trabalhos antcriorcs citci 
«Ancon no Equador 1I como um dos lug'arcs ondc esta 
cspecie foi cncontrada; hoje, porcm, sou dc opiniao que 
eu devia tel' citado «Ancon no Perll ». 0 rotulo uos 
respectivos exemplares co ll igidcs pelo Dr. Reiss apl'csen
tou so a paIavra «AncoD» sem dar mais escla recimento 
-nota esta que agoJ'a supponho rcferir-sc antcs a cidade 
do mesmo nome situada no Perll. 

EXlllieac:ao dns figlll'ns (Est:tlllll:l I) 

Fig. I. Alyoida putimil'ill! F. iJIiillel', remea, "',.(Segundo 
F. Aliillm', em: Arch. Mus. 
Nac. Rio de Janeil'o v. 8,1892, 
pI. 9, fig. I). 

Fig. 2. » 1I A tenaz clo primciro par de 
pat as, "', . (Seg'llndo F. Alii II ;" 
I. c. pI. 10, fig. 37) . 

• 

• 



Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 
Fig. 8. 
Fig. 9. 

Fig'. 10. 

Fig. II. 

Fig. 12. 

Fig. 13. 
Fig. 14. 
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» » A tenaz do segundo par Lie 
patas, ''', . (Segundo F. ilIiillel', 
I.e. pI. 10, fig. 38). 

Atya molnccellsis de Haan, da lndo-Malasia, tenaz 
Lio primeiro par de patas, en
g·l'andecida. 

(Segundo de Han, em: Weber's 
Rei~e in Niederliind lndien, v. 
2, 1892, pI. 21, fig. 20' ). 

Ca?'idina typus H ilne-Edwar'ds, tenaz do primeiro 
par de pat as, engrandeeida. (Se
gundo de Alan, 1. c. pi.' 21, fig. 
22'). 

» » tenaz do segundo par de patas, 
engrandeeicla. (Segundo de ilIan, 
I. e. pI. 21, fig. 22"). 

Palaemon ilte1'ingi nov. espec" macho adulto, ', . 
» »»» tenaz d·est.e, '1'. 

Palaemon potiuna F. M?lllul', tenaz do macho 
aclulto, , ,. \Em parte segundo 
F. ilhillB1', I. c. pI. 11, fig'. I , 
em parte segundo urn exem
plar typico). 

Palaemon olfersi Wiegmann, tenaz do macho 
adulto, 'J,. (Segundo urn ex
emplar de Sao Paulo). 

» » pal·te anterior do cephalo-
thoI'aX

1 
I I. 

Leande?' ul'({siliensis .ortmann, parte anterior do 
cephalothorax, engrandecida. 

(Segundo 0 1·tmann, em: 
Zoolng. Jalll'b. v. 5, 1890, pI. 
37, fig. 16). 

Leander potitinga F. ilIiiller, rostro, 'I,. 
Leander paulensis nov. espec., I'ostro, 'I,. 
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