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2) 0 quadro anatomo-pathologic0 dominante neste 
case 4 o de fibrose infensa, numerosos vasos neo-for- 
mados e infiltracio peri-vascul,ar constituida principal. 
mente pqr lymphocytes. 

3) 0 oxydo de bisuntho age especificamente sobre 
esses nodules. 

TRABALHOS DO ~NSTITUTO OSWALDO CRUZ ,~ 

SOBRE UMA NOVA ANOPHELINA 
BRAZILEIRA (CELLIA CUYABENSIS NOV, SP.) 

Pelos Drs. ARTHUR NEIVA e CESAR PINTO 

A fauna matto-grossense de dipteros hematophagos 
6 muito pouco conhecida. Ha pesquizas de LUTZ e NEIVA 
sobre Tabanideos encontrados em regices vizinhas do rio 
Paran4. Parece que, dada a grande Brea do Estado e sua 
variada configura@o, a fauna de insectos hematophagos 
deve ser das mais interessantes. Durante muito tempo 
entre as Anophelinas o Estado de Matto-Gross0 propor- 
cionou apenas uma especie nova que era o Anopheles 
matto-grossensis LUTZ .et NEIVA 1911 . 

Posteriormente investigal6es de urn de n6s (NEIVA), 
trouxeram contribuiG5es a respeito de outras espe- 
ties desta sub-familia e recentemente (1922) a excurs5o 
enviada pelo Institute Oswald0 Cruz e composta pqlos 
Drs. LAURO TRAVASSOS, CESAR PINTO e JULIO MUNIZ co- 
lheu elementos para me!$or conhecimento da fauna culi- 
cidiana do Estado, sobretudo no que concerne li sub- 
iamilia Anophelinae. 

Actualmente o numero de especies desta sub-familia 
oriundas do Estado de Matto-Gross0 se eleva a nove e 
60 : Anopheies matto-grossensis LUTZ e NEIVA, Mangui- 
nhosia lutzi Osw. CRUZ, Celia argyrotarsis (ROB., DEV.), 

Cellia brasiliensis CHAOAS, Cellia albimana ( WIEDEMANN), 

Cellia tarsimacalata (GOELDI), CelIia rondoni NEIVA e 

PINTO, Cellia tviartnalata NEIVA e PINTO, Ceilia cuyaben- 
sis NEIVA e PINTO. 

CELLIA CUYABENSIS nov., sp. 

Proboscida. Uniformemente escura, afilando-se para 
0 spice que 6 urn pouco mais claro. 

Palpos. Das mesmas ditnens6es que a proboscida, 
corn OS articulos basaes revesticios de escamas escuras. 
Da metade do comprimento dos palpos at6 o 6pice con- 
tam-se quatro aneis brancos distinctos, incluindo o que 
f&ma a porgio branca apical dos palpos. 

Atztennas. Corn flagella de articulaC6es brancas, 
sendo que OS articulos 60 de colorido negro. 

cabeca. Parte anterior corn uma mancha de escamas 
brancas, existindo entre estas numerosas escamas negras; 
o vertice 4 revestido de escamas brancas possuindo Ion. 
gas cerdas em an tevers5o. 

Occiput. Revestido de escamas negras, assim conlo 
as partes lateraes. A parte negra da cabeca occupa dois 
tercos, 

‘Thorax. Acinzentado, revestido de escamas amarellas; 
na parte mediana n&a-se uma linha escura que atravessa 
longitudinalmente todo o thorax at6 o escutelo. Este 6 de 
colorido amarello, possuindo tres manchas negras pun- 
ctiformes, uma central e duas lateraes. 

Metanoto. De colorido escuro. ‘0” 
Balancins. Corn pedunculos clarzs e capitulos e$- 

cures. 
Abdomen. Revestido de escamas amarelladas que se 

adensam na parte central dos segmentos, onde formam 
manchas triangulares. Do Segundo ao penultimo seg- 
mento vCm-se tufos apicaes de escamas negras. As es- 
camas que revestem a parte inferior do abdomen sgo 
amarello-esbranquic;adas. 
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Azas. Revestidas de escamas negras e amarelladas; 
na costa observamise tres pequenas manchas amarelladas; 
sendo a apical a maior, No ramo posterior da segunda 
cellula longitudinal existe no meio uma pequena mancha 
amarella tambem, no principio da bifurcaCSlo desk cel- 
lula. OS ramos anterior e posterior da quarta longitudinal 
60 na maior parte revestidos de escamas amarelladas. A 
parte basal da sexta nervura tambem 6 revestida de es- 
camas amarelladas. 

Peunas. Primeiro par. Femur corn a por$io apical 
inferior esbranquicada, notanda-se uma mancha do mes= 
mo colorido na parte basal. Quatro quintos da parte in- 
ferior da tibia de c8r amarellada. 0 tipice C escuro, corn 
a porcio terminal esbranquicada. Apice do I”, F e 3” 
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tarsos brancos, sendo que neste a porcio attinge $asf 
que a metade do segmento. Quart0 e quint0 tarsos ne- 1 

il gros. 
Segundo par. Femur, tibia e articulos de 

c8r amarellada. A extremidade terminal dos 
cinco arti’culos de colorido mais claro, 

Terceiro par, Femur corn pequeno”&lel 
branco na base, Tibia do mesmo colorido 
que 0 femur. A por<Ho apical do 1” tarso e 
branca; 20 tarso, corn cerca de quatro quintos 
negror, o restante niveo; 30 tarso, branco; 
4” tarso, branco, corn anel basal negro; 5” 
tarso, negro nas ftres quartas partes e extre- 
midade branca. (Veja eschema dos tarsos) . 

lfnbilat: BRAZIL (Estado de Matto- Grbs- 
so), Rio Cuyabti, Fazenda de S. Joiio. 

Apanhados por urn de n6s (PINTO) SU- 

gando cavallo d beira da matta, is 5 horas 
da tarde, em 24-6-1922. 

DescripCBo baseada sobre sete exemplires 
femeas. 

Typo no Instituto Oswald0 Cruz, Rio de Janeiro. 

A presente especie tern affinidades corn a Celtin rofz- 
dorzi NEIVA e PINTO, 1922, descripta da tnesma regilo, 
Distingue-se, por&n, pela differenqa do desenho do ter- 
ceil0 par de patas, pelas manchas das azas e sobretudo 
pela ausencia da grande mancha negra e redonda da parte 
mediana do mesonoto daquella anophelina, alcm de ouv 
tras differencas existentes na cabe@ e palpos. 

Photomicrographias rlas azas de Cellin ro&orzi e 
Cellia c~ynbettsis tiradas corn o mesmo augrtiento e nlo 
retocadas. 
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0 SERVIGO PERMANENTE DE HYGIENE 
MUNICIPAL EM MINAS GERAES (‘) I 

;pelo Dr. CARLOS % 

Das b6as sementes que a Missiio Rockefeller tern Ian- 
Cado em nossa terra, esta da creaqgo dos postos de hy- 
giene municipal 6 talvez a que promette m&se mais farta 
e mais rica. 

Em S. Paula e em Minas comecam a coroar-se de 
exito as obras que, nessa esphera, vem reali:lstlcto o Con- 
selho International da Salide, cujo raio de ac$io jti se 
alonga atC ao Rio Grande do Sul, ‘, . 

A County Health IF~ork.- Foi de uma inspecqiio sa- 
nitaria, effectuada de I910 a 1915 nos Estados meridio- 
nacs da Uni,io Americana, que se originou a idta de crear 
OS serviqos permanentes de hygiene municipal. 

A situa@o cncontrada era tal que, em rnais de 274.000 
casas, em 747 municipios de 11 Estados, shente 4,4 ‘yO 
possuiam latrinas em condicijes de evitar a polu&Io do 
sdlo. . 

,‘) (:otifercncitt II;\ Socicdnde de 3ledicina e Cirurgin do 
Rio de Janeiro, cm Abril de 1923. 
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Para remediar a esse estado de cousas, ~~COU delibe 
rado instituir-se o service sanitario permanente nos nu. 
cleos de popula@o rural. Constavam, em principio, do 
programma a executar, a educalio popular, o sanea. 
mento, a vigilancia das doenqas contagiosas e a hygiene 
individual do adult0 e da crianca; secundariamente exam 
minavam-se outras questiies, como a nutriCH dos escoe 
lares e a manipulaqio do leite, 

Dentro, por&n, das quatro normas iniciaes, OS es* 
forces se intensificavam num sentido ou em outro, COW 
forme era mister cuidar mais da contaminasio do ~610, 
do abastecimento d’agua, da malaria, dos exercicios phy* 
sicos, de puericultura, etc. E d toda organiza$io presidia 
o espirito de obter o maximo rendimento corn a minima 
despeza, entendido ainda uma vez que saiide pubtica 4 
uma cousa a comprar (a Public Health is purchasable,), 
mas dentro dos recursos disponiveis para sua acquisi@o, 

0 orcamento annual para urn municipio de tamanho 
midio comportava cerca de S 10.000 nos servi$os que, 
em 1921, funccionavam em 17 Estados americanos. 0 
pessoal se resumia em 1 medico hygienista, 1 fiscal sat& 
tario, 1 secretario e 1 enfermeira visitadora, devotados 
todos integralmente a seu trabalho, Segundo a regra do 
fidl-time, setn a qua1 inutil e’emprehettder obra de ta, 
manha responsabilidade e de tanto alcance. 

0 relatorio da Rockefeller, correspondente ao anno 
de 1921, jli diz aiguns resultados obtidos nessa Coltnly 
HeaM Worh, que vent constituir na cadeia dos be- 
neficios da Missso urn dos 610s mais finamente auri- 
lavrados. 

Em noye municipios da Carolina do Norte, o coeffiq 
ciente lethal mkd/o da febre typhoide, que, no period0 
1914-1917, f&-a annualmente de 35 por 100.000 habitan. , 
tes, baixou a menos de IO em 1918, urn anno depois da 
installaCIo do novo service. 

Em quatro outros prunicipios de Tennessee, o mesmo 
cbefficiente que, no period0 1915-1919, fiira, por anno, 
de 48,2, cahiu em 1920-1921, ap6s a organiza@o da hy. 
giene municipal, a 22,2, o que representa uma reduc@o 
de 53,9%. . 

Em otitro terreno, numa das escolas de Montgomery 
corn 700 alumnos, em Tennessee, a porcentagem de criart* 
$as corn peso abaixo do normal foi reduzida, em 1921, 
de 36 a 14, graqas aos esfor$os orientados nesse sentido 
por uma dessas organiza@es de que venho fnlando. 

Ate aqui a Iicgo americana, qut’ a Rl>ckefeller vem 
ensinando a todo mundo, por intermedio de missionatios 
que ja levam a palavra da sa6de a sessenta e tres Estados 
ou paizes, nos quatro cantos da terra. 

As primeirds tentativas no Brazil,-Agora, o qUC 
temos aprendido, o nosso esforqo para seguir a nova rota 
aberta aos nossos desejos de conforto e de bem estar, de 
sailde e de prosberidade, . 

Coube a 5. Paula a hotira de possuir o primeiro ser. 
vice permanente de hygiene municipal, que, desde 1921, 
funcciona em Sert&ozinho, perto de RibeirHo Preto; a 
esse seguiu-se o posto de Orlandia, na mesrna zona, r& 
proximo de ~ardinopoIi6. 


