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LfQUIDO PARA PRESERVACAO DAS ESTRUTURAS 

INTERNAS DE LEPID6PTER0S E DEMAIS INSETOS 

QUE HABITUALMENTE SE MONTAM EM ALFINETES 

p o r 

Lauro Travassos Filho 

0 processo comum de colecionar lepidopteros, consiste em mata-los, 
ou por meio de forte compressao toracica, ou entao pelos vapores des- 
prendidos pelo eter, cloroformio ou cianeto de potassio, em ambiente con- 
finado, ou ainda pela injegao de doses minimas de certos liquidos toxicos 
volateis, como amonia, gasolina, xilol, etc., que matam rapidamente o in- 
seto e evaporam rapidamente. 

Depois de mortos, sao espetados em alfinetes proprios e montados 
em formas especiais, para que conservem uma atitude favoravel a ob- 
servagao de seus caracteristicos; essa posigao e obtida pela secagem 
de todas as partes moles do inseto. 

Quando a coleta e feita longe do laboratorio, sao os exemplares, de- 
pois de mortos, guardados em envelopes de papel forte, e estes conser- 
vados, por ate tres ou quatro dias, em latas bem fechadas, com grandes 
doses de desinfetantes (naftalina, canfora, ou mesmo cianeto de potas- 
sio) ; isso permite que os especimes cheguem ao laboratorio ainda su- 
ficientemente moles para a montagem na forma. 

Nas excursoes mais demoradas porem, e uso serem os envelopes 
postos a secar, isto e, colocados algumas boras ao sol ou em lugar aque- 
cido, para que os lepidopteros neles contidos sequem sem sofrer putre- 
facgko, o que nem sempre se consegue nos exemplares volumosos. Che- 
gados ao laboratorio, sao os envelopes colocados em camara humida, e 
tao logo fiquem "amolecidos", deverao ser montados, e mais uma vez 
postos a secar. 

De qualquer modo porem, ha sempre uma desintegra^ao quase total 
dos tecidos do animal, em geral agravada por fenomenos de putrefac^ao, 
que nem sempre se exteriorizam gragas ao revestimento quitinoso do in- 
seto; nos exemplares volumosos e sempre dificil evitar que a desinte- 
gragao post-morten nao se acompanhe de putrefacgao, o que acontece ao 
menor descuido na secagem e na desinfecgao, com o que se soltam todos 
os apendices, devido a destruicao das membranas articulares, perden- 
do-se geralmente o exemplar. 

Contudo, embora se tenham tornado todos os cuidados, sempre que 
se vai dissecar um exemplar seco, de colecao, encontra-se grande dificul- 
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dade, motivada pela desintegragao dos tecidos, que fatalmente ocorreu 
antes do exemplar ter ficado completamente seco; quando a porgao a 
dissecar entra em contacto com os reativos habituais, geralmente solucao 
aquosa de potassa (KOH) ou de carbonate de sodio (NasCOs), as pe^as 
internas soltam-se ou mostram-se de tal modo retraidas e frageis, que 
nos obriga a requintes de cautela para que nao se perca ou a pe^a ou 
suas relagoes com as outras; sempre se notam, entretanto, a falta de 
membranas, ligamentos e outras organelas dellcadas, que sao destruidas 
quando da desintegragao post-morten, principalmente nos especimes em 
que chegou a haver putrefac^ao franca. 

Nos exemplares volumosos, principalmente nas femeas, em que ocor- 
reu a putrefacgao, vamos encontrar posteriormente apenas as partes bem 
esclerosadas, e assim mesmo e necessario bastante cautela para evitar a 
dissociagao inoportuna das diversas pegas. Outras vezes porem, acon- 
tece terem certos exemplares grandes reservas de gordura, e essa subs- 
tancia, extravasando das celulas depois da morte do inseto, acarreta uma 
boa preservagao das organelas, mas sempre em carater acidental. 

Diante destas dificuldades procuramos achar um liquid© que nao so 
matasse rapidamente o lepidoptero como tambem fosse capaz de fixar 
suas partes moles, permitindo por meio de uma secagem lenta, a conser- 
vagao dos elementos morfologicos nao encontrados ou conservados pre- 
cariamente nos exemplares secos habituais. 

Na longa serie de excursoes mensais que realizamos de abril de 1947 
a margo de 1950 na regiao de Boraceia (Municipio de Salesopolis, Es- 
tado de Sao Paulo), tivemos oportunidade de experimentar em material 
abundante diversas formulas, ate chegarmos a uma, que nos pareceu sa- 
tisfatoria, e que passamos a adotar com bons resultados. E' a seguinte: 

Acido acetico glacial   1 cm3 

Formalina (40 Jo)   2 " 
Glicerina   10 " 
Alcool 95°   12 " 
Agua distilada   75 " 
Nipasol sodico   5 g 

A injegao de uma pequena dose desse liquid© na regiao toracica mata 
rapidamente o lepidoptero, fixando praticamente todas as partes moles 
toracicas e abdominals; naturalmente, quanto maior e mais volumoso 
for o lepidoptero, maior devera ser a quantidade de liquido a injetar, 
para garantir uma fixagao satisfatoria. 

A glicerina condiciona uma secagem lenta, dando uma condigao 
oleosa as partes fixadas, impedindo, por exemplo, retragoes prejudiciais 
por dessecamento complete; depois de seco, toma o inseto consistencia 
pergaminhosa, nao friavel, o que permite sua manipulagao sem riscos 
de fraturas. A glicerina oferece ainda a vantagem de permitir um hu- 
midecimento mais rapido quando e requerido o uso da camara humida, 
dada a sua grande avidez pela agua; isso confere ao liquido grande 
facilidade de penetragao, o que todavia torna perigoso seu uso em ex- 
cess©, pois nesse caso ha possibilidade dele vir a espalhar-se pela super- 
ficie do inseto, o que nao e aconselhavel. A glicerina remanescente per- 
mite ainda mais rapida miscibilidade com outros reativos utilizados em 
microtecnica. 
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Houve dificuldade no acerto da percentagem de glicerina; o mate- 
rial injetado com as formulas iniciais, mesmo depois de uma permanen- 
cia de 30 dias na forma de montagem, ao ser dela retirado, ia abaixando 
as asas .pouco a pouco, ate atingirem o fundo da caixa, obrigando-nos a 
reconduzir os exemplares as formas, onde tinham que permanecer por 
muito tempo; na percentagem indicada, porem, uma permanencia de 
15 dias na forma e tempo suficiente para boa secagem de lepidopteros 
grandes, assegurando-lhes a atitude imposta, mesmo para os que rece- 
beram dose consideravel de fixador; apenas os de abdomens muito vo- 
lumosos e que devem ficar na forma por cerca de 20 dias a temperatura 
ambiente. 

Contudo, nao e bastante injetar o lepidoptero e guarda-lo no enve- 
lope; e importante, para facilitar a montagem posterior, que o lepi- 
doptero permanega de asas abertas, horizontals, pelo menos durante duas 
horas apos a injeeao, ao abrigo de acidentes. A razao e a fixagao da 
musculatura das asas efetuada pelo Hquido; para verificarmos isso basta 
deixar o lepidoptero fixar com as asas abertas, e sentiremos a resisten- 
cia apreciavel que estas oferecem quando forem levantadas para guar- 
dar-se o especime no envelope; quando dai o retirarmos para a mon- 
tagem, as asas tenderao logo a voltar para a posigao aberta em que ha- 
viam sido fixadas. 

Si o lepidoptero injetado for envelopado imediatamente, iremos en- 
contrar grande dificuldade na montagem, que exigira uma permanencia 
muito demorada na forma, para que com a secagem completa as asas 
nao mais se levantem, buscando a posigao imposta pelo envelope aonde 
foram fixadas. 

Na montagem tardia, mesmo em exemplares quase secos, mas que 
foram fixados de asas abertas, tendem estas a atitude em que foram 
fixadas, assim que se tira o inseto do envelope, facilitando a operagao. 

Essa condigao de fixar de asas horizontals, e aparentemente pouco 
pratica para coleta de pequeno prazo, mas nesses casos nao e obrigato- 
ria a fixagao imediata; pode matar-se o lepidoptero com os processes 
habituais (compressao toracica, amonia, cianeto de potassio, etc.), e 
mais tarde, no laboratorio, ainda em tempo habil, injetar o liquido fixa- 
dor, deixando os exemplares fixar de asas abertas. 

E' esse o process© que usamos nas capturas de lepidopteros diurnos; 
na coleta sao mortos e acondicionados em envelopes; ao regressarmos 
da excursao, sao retirados dos envelopes, injetados e deixados em caixas 
fechadas, de asas abertas, para serem reacondicionados horas mais tarde; 
si a montagem pode ser feita logo apos a injegao do liquido fixador, nao 
ha evidentemente necessidade de espera alguma. Nas coletas noturnas, 
sao injetados a medida que os vamos apanhando no foco luminoso e de- 
positados com asas horizontais em caixas de madeira ou lata, bem tam- 
padas, para serem acondicionados durante o dia seguinte; nao verifica- 
mos qualquer inconveniente nos exemplares injetados que permaneceram 
de asas abertas desde as primeiras horas da noite, e que s6 foram acon- 
dicionados no dia imediato. 

Nas coletas muito numerosas nao e obrigatoria a montagem ime- 
diata dos exemplares colecionados. Tivemos oportunidade de deixar os 
envelopes em latas bem fechadas, por cerca de 20 dias, para so entao 
procedermos a montagem; o material encontrava-se perfeitamente 
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"mole" e bem conservado, sem o menor sinal de putrefacgao, o que nao 
acontece com os processes habituais. Naturalmente e necessaria uma 
quantidade grande de desinfetante (canfora, naftalina — empregamos 
naftalina em po em boa quantidade) dentro da lata e por entre os en- 
velopes, para evitar o desenvolvimento de cogumelos nas superficies ex- 
ternas dos lepidopteros, o que seria facilitado pela humidade reinante 
na lata. Essa possibilidade do material poder esperar tanto pela mon- 
tagem e muito conveniente nos casos de escassez de tempo ou de espa§o 
para a montagem imediata. 

Pqr outro lado sempre que o material tiver secado nos envelopes, 
sera facil a montagem depois de amolecidos na camara humida, pois a 
glicerina promovera uma absorgao generalizada e rapida de agua, sem 
qualquer perigo de putrefacgao. E' evidente, porem, que nao se pode 
deixar indefinidamente o material na camara humida, pois a humidade 
ira, pouco a pouco, enxarcando os lepidopteros, inutilizando o efeito da 
fixagao, e prejudicando a aparencia e o colorido por aglutinar pelos e 
escamas. Nas latas de transporte isso nao ocorre porque o excess© de 
humidade esta, por assim dizer, restrito ao interior do corpo do inseto. 

Um problema serio foi o combate aos cogumelos que se desenvolviam 
com extrema facilidade nos exemplares injetados e guardados nos en- 
velopes, em virtude da humidade no interior das latas; o problema foi 
contornado afinal, pela associagao do "Nipasol sodieo" (Eter propilico 
do acido para-oxy-benzoico-sodico), soluvel em agua, e que se dissolve 
bem na formula aqui apresentada. 

EMPREGO EM OUTROS INSETOS 

A medida que iamos experimentando as diversas formulas em lepi- 
dopteros, procuramos verificar sua agao tambem em exemplares de 
outras ordens. 

De espetacular valor mostrou-se essa tecnica para os Mantodea, in- 
setos que devido ao seu regimen carnivoro, apresentam sempre uma vio- 
lenta putrefaccao post-morten, principalmente nas femeas prestes a de- 
sovar. Em 1945 (*) haviamos chamado a atengao para a putrefacgao 
destruidora, que e completamente evitada com a inje§ao do liquido fixa- 
dor, devendo a agulha ser espetada ventralmente entre os primeiros seg- 
mentos abdominais. 

Para os Coleoptera tambem a fixagao mostrou-se imprescindivel; 
uma vez injetados —os de grande porte requerem grande dose— sao dei- 
xados secar, livres da necessidade de calor para secagem rapida, pois 
nao havera nem riscos de putrefacgao nem perigo de serem assaltados 
por insetos necrofagos tao prejudiciais, principalmente larvas de certos 
dipteros. Ainda mais, mesmo em excursoes demoradas, podem ser acon- 
dicionados em latas bem fechadas e assim chegarao ao laboratorio ainda 
suficientemente moles para a conveniente montagem. 

De grande valor e o uso desta fixagao em Odonata, cujos represen- 
tantes ficam com o abdomen extremamente quebradigo depois de secos. 

(*) — TRAVASSOS FILHO, L. — Tecnicas gerais seguidas no estudo da ordem Man- 
todea Burm., 1838. Arq. Zool. Est. S. Paulo, 4 (5): 113-156, 1945. 
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Os exemplares secos apos a injecao do fixador, mostraram consistencia 
pergaminhosa e apreciavel resistencia no abdomen longo e delgado, per- 
mitindo relativa mobilidade. 

Em resumo experimentamos a fixagao em grande numero de inse- 
tos, Orthopteroides, Blattariae, Homoptera, Hemiptera, Neuroptera, etc., 
desde que o porte permitisse a introdugao de agulha de injegao bastante 
fina. Os resultados foram sempre muito bons, nao so com a garantia 
de conservagao das estruturas moles internas, como geralmente conse- 
guimos que os exemplares conservassem melhor aparencia do que os 
secos habitualmente, onde nao raro o colorido proprio e substituido por 
colorido escuro decorrente de putrefacgao interna. Depois de seco, o 
abdomen membranoso de certos neuropteros (Sialidae) apresenta-se com- 
pletamente corrugado; fixado contudo pela injecao, a aparencia do ab- 
domen, ao secar, e muito mais proxima da que tinha em vida, embora 
ainda persista algum enrugamento. 

TfiCNICA DE INJECAO 

O preparo da solugao e simples, devendo o Nipasol-sodico ser dissol- 
vido em agua para ser depois juntado ao resto da solucao. Apos a mis- 
tura total deve agitar-se bastante, e em seguida filtrar, pois o Nipasol- 
sodico nao se mantem completamente dissolvido devido a presenca de 
alcool. 

O liquido deve ser distribuido em frascos pequenos, que tenham ca- 
pacidade para encher a seringa apenas tres ou quatro vezes; isso por- 
que toda vez que enchemos a seringa ha possibilidade de cairem par- 
ticulas no liquido, tais como escamas de lepidopteros, po, etc., detritos 
comuns em lugares onde se colecionam insetos, como a pratica nos de- 
monstrou. Tais detritos acabarao indo a seringa e entupindo a agulha. 

0 uso de frascos pequenos diminue as possibilidades de se sujar o 
liquido, pois o frasco sera aberto poucas vezes. Convem esclarecer que, 
para encher a seringa, deve retirar-se o embolo e nunca aspirar pela 
agulha, que sempre contem residues dos insetos que perfurou. 

A seringa por nos empregada com exito foi a seringa de uso yete- 
rinario, de 10 ou 20 cm3 de capacidade, toda metalica, inclusive o em- 
bolo; alguns modelos com embolo de metal ajustado por anel de bor- 
racha nao servem porque a glicerina e o acido acetico dilatam a borra- 
cha impedindo o funcionamento. O fato de ser metalica e uma garan- 
tia contra as quedas; durante os tres anos que excurcionamos em 
Boraceia usamos uma unica seringa de 20 cm3 que levou seguramente 
mais de uma dezena de quedas. 

A seringa veterinaria (Fot. 1) traz a graduagao volumetrica no 
eixo do embolo, e por meio da arruela ajustavel, que deslisa nesse eixo, 
pode injetar-se a quantidade requerida com bastante facilidade. Segu- 
ra-se a seringa com a mao direita, entrees dedos indicador e medio, onde 
se apoiam as hastes do cilindro; com o polegar faz-se caminhar a ar- 
ruela por rotagao, graduando a quantidade de liquido indicada em cada 
caso e em seguida o polegar comprime a haste do embolo, completando 
a injecao.. 0 inseto e seguro ou imobilizado com a mao esquerda. 

Empregamos sempre agulhas finas, das habituais para injecao sub- 
cutanea, ou seja 25-5 ou 30-6. Estes calibres sao finos para coleopteros 
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grandes e insetos muito esclerosados, mas com certa habilidade se con- 
segue enfiar estas agulhas atraves de ligamentos articulares, seja nas 
insergoes das pernas no torax, seja no ligamento da articulagao da ca- 
bega ao torax. Tambem entre os segmentos abdominais conseguem-se 
pontos facilmente vulneraveis. 

Para facilidade de uso a seringa deve ser ajustada em um cilindro 
de metal ou madeira (empregamos um gomo de bambu), com fendas de 
encaixe para as hastes laterais de preensao (Fot. 2); este cilindro sera 
suspense a tiracolo, como uma bainha, para estar sempre ao alcance do 
capturador. A arruela do eixo do embolo, mantida junto d6 corpo da 
seringa depois desta cheia, permite que a seringa permanega suspensa 
verticalmente dentro do estojo-bainha, com a agulha voltada para baixo, 
sem haver perda de liquido; ao mesmo tempo e evitada a entrada de 
ar na seringa. Isso nos obriga a recuar a arruela toda vez que se pre- 
tende injetar um inseto, calculando-se a dose a injetar em cada caso. 

Somos muito gratos ao Sr. Ernesto X. Rabello, do Departamento de 
Zoologia, que foi nosso constante companheiro nas excursoes a Boraceia, 
e que muito cooperou na coleta e injegao dos milhares de insetos ob- 
servados. 

ABSTRACT 

In this paper a new formula for killing insects, especially Lepidop- 
tera, is given. It allows a good preservation of internal structures, 
usually destroied in pinned dry specimens. This liquid showed very 
good results for the various orders generally pinned for preservation. 

Insects mounted with the spread wings should be injected and 
mounted immediately, or left for at least two hours with the wings 
open horizontally if to be kept in enveloppes, as happens during field 
work. Details are given "as to the material, such as seringes, needles, 
preparation of solution, etc., to be employied in collecting excursions. 

(Apresentado na II Reuniao Anual da S.B.P.C., em Curitiba, Parana, em 
8-XI-1950). 
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Fotografia 1 
Sexinga jterinaria metalica, de 20 cm^. Notar a arruela no eixo do 

embolo, entre 15 e 20 (G. Pastore fot). 

Fotografia 2 
ma aga no estojo-bainha de bambu. Notar as hastes salientes. 
uela nao visivel por estar ajustada ao cilindro. (G. Pastore fot.). 




