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OBSERVAgOES SOBRE CATORAMA HERBARIUM GORH. 
(BESOURO BIBLIOFAGO) E RESPECTIVA SIMBIOSE 

por 

Michel Pedro Sawaya 

INTRODUgAO 

Com a excelente publica^ao de Diogo de Faria (1919) sobre "Os 
inimigos dos nossos livroshouve esclarecimento quanto possivei 
completo a respeito da maior praga das bibliotecas de S. Paulo e, 
lalvez, tambem do Brasil. Foi, ao que nos consta, o primeiro traba- 
Ibo sobre os besouros destruidores de livros aparecido em S. Paulo, 
com resumo de todas as observances ate entao publicadas em jor- 
nais e revistas do Rio de Janeiro e alguns centros importantes fora 
do pais. A contribuigao de Diogo de Faria mereceu e continua a me- 
recer encomios, pois deu feigao verdadeiramente cientifica ao corn- 
bate a praga dos livros, de vez que comenou por descrever porme- 
nores interessantes da biologia dos Anobios. A atencao do autor 
voltou-se, entretanto, mais para a maneira de exterminio da praga, 
chegando mesmo a inventar uma aparelhagem mais ou menos com- 
blicada para tal fim. Mais recentemente, Monsenhor Nabuco (1943) 
publicou tambem interessante trabalho sobre os bibliofagos, adicio- 
nando valiosas observanoes pessoais, principalmente quanto aos me- 
todos preventives para a debelanao das pragas, inclusive as tragas, 
os cupins e as baratas. 

Os maiores estragos dos livros, em S. Paulo, correm por conta dos 
besouros anobiideos, sendo insignificantes, a meu ver os prejuizos 
causados por outros animais bibliofagos. Dos dois anobiidfeos ja co- 
nhecidos como pragas, dos livros a saber, Dorcatoma bibliophaga Ma- 
galhaes e Catorama herbarium Gorham (Costa Lima 1953, p. 229), a 
ultima especie e a mais comum que tenho observado em algumas bi- 
bliotecas publicas e particulares, de acordo, alias, com observagoes 
tambem feitas por Nabuoo (1943, p. 36) quanto ao Rio de Janeiro. 
Seja dito de passagem que, segundo o Boletim N. 185, parte 3, do 
U. S. Nat. Museum, o genero Dorcatoma e representado no Brasil 
unicamente pela especie de Magalhaes, enquanto Catorama o e por 
16 especies. Em 1945, data da publicanao do citado Boletim, conta- 
vam-se 8 especies e duas variedades de Dorcatoma, para 54 especies 
e 7 variedades de Catorama na America do Sul. 

Do mesmo modo que Diogo Faria (1. c., p. 15), verifiquei coe- 
xistencia dos dois citados Anobiideos num mesmo livro caruncha- 
do, isto nas poucas vezes em que encontrei Dorcatoma bibliophaga- 
Pude diferengar as duas especies pelos caracteres dos animais adul- 



306 ARQUIVOS DE ZOOLOGIA Vol. VIII - Art. 9 

los, pois, entre as larvas, adultas ou jovens, encontradas na mesma 
ocasiao, nao notei variacao de pilosidade que possibilitasse tambem a 
separagao das duas especies nessa fase, segundo poderia depreender 
da afirmagao de Diogo de Faria (1 c., p. 6). 

O piano inicial de men trabalho nao visou, diretamente, ao com- 
bate aos besouros bibliofagos. Ao contrario, interessei-me pela cria- 
cao dos mesmos, nao so para elucidar certos aspectos da biologia 
(1 esses animais, como, tambem, verificar a ocorrencia, neles, de mi- 
croorganismos, baseado, principalmente, nos trabalhos de Buchner 
(1921, 1930) e Breitsprecher (1928). 

Datam do ultimo quartel do seculo passado as pesquisas sobre a 
associagao entre Anobiideos e microorganismos. Segundo Buchner 
(1921, p. 319). Caullery (1922, p. 299) e Breitsprecher (1928, p. 2), 
coube a Karawaiew, em 1899, a verificagao da ocorrencia dessa asso- 
ciagao, trinta anos depois da descoberta de Schwendener sobre o 
dualismo dos liquens (Caullery, 1. c., p. 309). Karawaiew diagnosti- 
cou os microorganismos como sendo flagelados. Um ano mais tarde, 
todavia, Escherich deu outra interpreta^ao ao achado. Tendo con- 
seguido isolar e cultivar os microorganismos, considerou-os como le- 
vedos (Buchener 1912, p. 36; 1921, p. 319), opiniao ate hoje aceita. 

Quanto ao tipo, tal associagao e dum modo geral considerada 
como simbiose, apesar da diversidade de opinioes entre os autores 
a respeito do conceito dos varies tipos associativos entre os orga- 
nismos. Assim, enquanto, em alguns casos, vemos definicoes mais 
ou menos precisas para cada tipo (Caullery 1922, p. 14 e 259) e ate 
tentativa de sistematizagao geral dos tipos (Baer 1951, p. 7), em ou- 
tros vemos a tendencia de considera-los imprecisos e inter-relacio- 
nados (Grasse 1935, p. 8; Hecht 1842, p. 161) ou como fases apenas 
de um mesmo fenomeno (Martini 1932). 

Sem excluir, a priori, qualquer das hipoteses ja emitidas para 
a explica^ao do fenomeno, acho que a referente a associagao sim- 
biotica ou simbiontica (Steinhaus 1947, p. 188), no caso dos anobios 
e respectivos levedos, e a melhor como hipotese de trabalho, senao 
no significado atribuido por Buchner e sua escola, ao menos no 
sentido dado por De Bary, que criou o termo na acepgao de "vida 
em comum entre organismos dissemelhantes" (Steinhaus, 1. c.). 

Consigno aqui meus agradecimentos ao Prof. Dr. Ernesto Marcus 
pela orientagao do trabalho e revisao do manuscrito e ainda a ele 
e sua Exma. Esposa, D. Eveline du Bois-Reymond Marc.us, a entrega 
de varies animais para pesquisa. Tambem agradego ao Prof. Dr. Paulo 
Sawaya o interesse pelo assunto e demais colaboracao no decorrer 
do trabalho, bem como agradeco de maneira geral a todas as pes- 
soas e instituigoes que enviaram material ou facilitaram a busca em 
bibliotecas publicas ou particulares. 

CA TOR AM A HERBARIUM Gorham 

DESCRigAO GERAL 

Besouro de pequeno porte, sen comprimento raramente excede 
3-3,2 mm. O adulto possue cor castanha escura. Quando tocado por 
qualquer objeto extranho ou quando perseguido para captura entre 
os dedos ou pingas, o besouro imobiliza-se temporariamente, escon- 
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dendo, tambem, a cabega no protorax. Toma, como outros Anobios, 
a "atitude de morto" (donde a designa^ao da familia), sendo mais 
conhecido o caso de Dendrobium (Anobium) pertinax, que deve o 
nome especifico a capacidade de imobilizar-se de tal modo que re- 
sdste a aguihadas ou ao proprio fogo sem mostrar sinais de vida 
(Buffon 1828, p. 120; Cuvier 1849, p. 237; Girard 1873, p. 551; Tas- 

chenberg 1880, p. 115; Reitter 1911, p. 318; Lohner 1914, p. 382; Hey- 
mons 1915, p. 419; Calwer 1916, p. 724). 

Tal rea^ao, tambem verificada em outras familias de Coleopte- 
tos (Carabidae, Meloidae, Coccinellidae, Chrysomelidae) e em outros 
Insetos (Blattariae, Phasmida, Hemiptera, etc.), bem como em ou- 
tros Artropodos (Crustacea e Diplopoda), e em geral designada por 
Thanatose, como uma das modalidades da Acinese (Lengerken 1924- 
1927, p. 162; 1928, p. 80-82; Bleich 1928, p. 3; Weber 1933, p. 351; 
Meixner 1935, p. 1236; Chauvin 1949, p. 330; Wigglesworth 1950, p. 
196). 

Nao tendo encontrado, na literatura de que dispus, referencias 
sobre alguns pormenores a respeito do fenomeno, quer nos Anobii- 
nae, que nos Dorcatominae, sub-familia esta que indue o genero 
Catorama, dou aqui um resume de minhas observagoes. 

O reflexo de imobilizagao, na especie por mim observada, varia 
segundo o estado do animal. A vida imaginal de Catorama herba- 
rium e relativamente curta, nao ultrapassando, via de regra, um 
mes. fisse tempo diz respeito a vida ativa do besouro, isto e, desde 
o momento em que rompe o "casulo" dentro do qual se metamorfo- 
seou ate a morte. Ha um periodo dificil de precisar, que corresponde 
ao fim da pupa^ao e inicio da fase imaginal e que ocorre dentro do 
casulo. Pude, entretanto, avaliar aproximadamente esse periodo, por 
ter verificado alguns casos de "pupa^ao livre", isto e, sem confec^ao 
previa do casulo. Oscilou entre 5-10 dias, tempo em que o besouro 
fica completamente imovel, o que equivale a dizer que, nessa epoca, 
qualquer estimulo externo provoca no animal, mesmo libertado do 
casulo, imobilizagao duradoura. Durante a fase ativa, que, como foi 
dito, e de ca. de um mes, o reflexo dura alguns segundos, chegando 
a ser rapidissima quando os animais chegam a maturidade sexual. 
Principalmente a femea, que se torna excitadissima na epoca da pos- 
tura, o reflexo fica praticamente abolido. No fim da vida imaginal, 
volta a ser longa a rea^ao de imobilidade, a ponto de, as vezes, ter-se 
a impressao de que o animal ja se encontra morto. Caso houve em 
que somente depois de ter sido mergulhado o especime em alcool 
(a 80%) se mostraram os sinais de vida. Nessa ocasiao, isto e, mais 
ou menos no fim da vida de imago, chega a suportar mesmo seccio- 
namentos, fortes compressces ou laceracdes de suas partes. Na agua 
varia a rea^ao segundo a quantidade de liquido. Quando atirado em 
recipiente com muita agua, o animal retrai todas as suas partes, dei- 
xando-se flutuar na superficie. Colocado em pouca agua, com a pos- 
sibilidade de "tomar pe", o besouro locomove-se relativamente bem. 

CABECA £ PECAS BUCAIS 

A cabega de Catorama herbarium apresenta contorno aproxima- 
damente arredondado; seu diametro corresponde a ca. de 1/4 do com- 
primento do corpo. do tipo prognato, isto e, seu piano de estrutura 
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corresponde ao piano horizontal do animal e as pe^as bucais sao di- 
rigidas para diante. 

As mandibulas (Fig. 1) sao falciformes e relativamente fortes. 
Como nos Insetos Pterigotos em geral, cada mandibula se articula 
com o cranio por dicondilia, donde resulta o movimento transversal 
de adugao e abdu^ao (Snodgrass 1935, p. 138), o condilo anterior e 
bem mais forte que o posterior; ambos ficam situados na face dorsal 
da mandibula, face em que se encontram tambem numerosas cerdas, 
de comprimento variavel. Dos dois lobulos que geralmente ocorrem 
na mandibula de tipo triturador, a saber, lobulo distal incisor e 16- 
bulo proximal molar, apenas se distingue o primeiro, o incisor, na 
mandibula do adulto de Catorama herbarium. O lobulo proximal e 
liso, nao exibindo superficie trituradora. A propria zona incisora e 
constituida de dois dentes e um pequeno tuberculo. Um dos dentes 
e mais forte e pontiagudo. 0 apice do dente menor e um tanto arre- 
dondado. 

As mandibulas da larva (Fig. 2) diferem em alguns pormenores 
das do adulto. Embora, pela forma, se possa comparar a mandibula, 
seja larval ou imaginal, a uma piramide de base triangular, a pe^a 
do adulto e tao achatada que mais parece uma lamina com duas fa- 
ces apenas, a dorsal e o ventral. Na mandibula da larva, a 3.a face, 
que chamo de lateral interna, e desenvolvida, dando maior espessura 
a pe^a. Alem disso, num dos bordos dessa face, salienta-se o lobulo 
molar, bem como ha acrescimo, no lobulo incisor, duma lamina cor- 
tante. No bordo dorsal externo de cada mandibula, ocorrem dois tu- 
fos de cerdas compridas, curvadas para frente; na face dorsal, ha 
outras cerdas, porem, curtas. 

Das las. maxilas do adulto (Fig. 3) distinguem-se bem o cardo, 
o estipe, com os dois lobulos (galea e lacinia), bem como o palpo 
(telepodito). A regiao proximal do cardo e de contorno irregular, 
com pequena articulagao conica. Tanto a lacinia quanto a galea sao 
pe^as achatadas, com o bordo anterior densamente provide de cer- 
das finas, na maioria recurvadas como ganchos. Nao se nota em qual- 
quer dos lobulos regiao denteadamente quitinizada. O palpo e com- 
posto de 4 articulos, sendo o ultimo espatulado, tao comprido quanto 
os tres outros juntos. Da regiao anterior do estipe, que consiste de 
uma lamina achatada, destacam-se longas cerdas, cujas extremida- 
des chegam a ultrapassar o bordo da galea. 

Na larva (Fig. 4) o palpo das las. maxilas consiste de 3 articulos, 
de forma aproximadamente cilindrica, cujo diametro diminue gra- 
dativamente do 1.° ao ultimo. A galea e tambem mais ou menos ci- 
lindrica, com o bordo anterior arredondado e guarnecido de cerdas 
rigidas, arqueadas, semelhando a um pente. A lacinia tambem exibe 
cerdas fortes, pontiagudas e nao regularmente dispostas. 

Da comparagao da mandibula e das primeiras maxilas nas duas 
fases, adulta e larval, verifica-se que os dispositivos para a mas- 
tiga^ao so existem na larva. Efetivamente, apenas na fase larval o 
besouro come, causando os estragos nas encadernacoes ou outros ob- 
jetos de sua preferencia. A vida da imago e relativamente curta, co- 
mo foi dito, e, nesse estadio, o animal nao se alimenta. A ocorrencia 
de alguns dentes incisores na mandibula do adulto talvez se explique 
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pela necessidade de ruptura dos casulos, abertura ou limpeza de es- 
conderijos ou possivelmente ainda de defesa contra inimigos naturals. 

0 labio (2as. maxilas, exibe a ligula bifurcada, com muitas ccr- 
das no bordo anterior (Fig. 5). O mento e o sub-mento sao pegas lar- 
gas, aproximadamente trianguladas. Os palpos labiais sao constitui- 
dos de 3 articulos, sendo o ultimo de forma espatulada, com chanfra- 
dura anterior. 

O labro e achatado e pequeno. Na larva e retractil e densamente 
provido de cerdas. 

ANTENAS 

As antenas (Fig. 6) possuem 10 articulos, tanto no macho quanto 
na femea. O 1.° articulo e achatado, com contorno aproximadamente 
triangulado; e estreito proximalmente e bastante largo distalmente. 
O 2.° e tao comprido quanto o 3.° e o 4.° juntos; e mais largo tambem 
do que cada um deles. Os articulos 5.° 6.° e 7.° sao pequenos, em geral 
mais largos do que compridos. Os tres ultimos articulos sao conspi- 
cuos e bem separados entre si; o 8.° e de contorno mais ou menos 
trapezoidal, o 9.° e o 10.° sao obconicos, sendo mais comprido o ul- 
timo articulo. Os tres juntos dao um aspect© mais ou menos serri- 
Ihado a antena. Essa configura^ao e igual nos dois sexos, de modo 
que nem pelo numero de articulos, nem pela forma dos mesmos, 
serve a antena para a distingao entre macho e femea, ao contrario do 
que acontece com outras Dorcatominae, por exemplo, Dorcatoma dres- 
clense (Cuerin-Meneville 1850, p. 437). 

PERNAS 

As pernas (Figs. 7, 8 e 9) do adulto sao tipo regular entre os Co- 
leopteros, isto e, constituidas de quadril ou coxa, trocanter, femur, 
tibia e tarso pentamero e isomero. Os tres pares de pernas sao mais 
ou menos iguais entre si; notei, porem, certa dessemelhanga quanto 
ao femur do 1.° par e o trocanter do 2.°. 0 femur do primeiro par 
exibe (Fig. 7), aproximadamente no meio da face dorsal, pequena 
interrupgao da superficie, semelhando, as vezes, a uma covinha. En- 
contrei regularmente tal formacao, tanto em machos como em fe- 
meas, embora com certa variacao de aspecto. Tenlei fazer cortes his- 
tologicos dessa regiao em animais adultos, porem, dada a pequenez 
da peca e seu forte esqueleto, nao cbtive quaisquer resultados. Pela 
literatura compulsada sobre a ocorrencia dos orgaos dos sentidos 
nos Coleoptera, o achado talvez possa ser comparado a um orgao 
de estridulacao ou a um "scolopophorus", sendo mais conhecido o 
timpanico de certos Orthoptera. 

O trocanter do 2.° par de pernas e achatado e apresenta, ven- 
tralmente, profundo sulco, que parece dividi-lo em duas pe^as, Tal 
sulco e continua^ao do que ocorre no femur correspondente, servin- 
do o ccnjunto para o encaixe da tibia da respectiva perna. 

GENITALIA FEMINIXA 

Quanto a genitalia das Anohiidae, tern merecido certa atencao 
a parte feminina, dado o interesse em se conhecerem os pormenores 
da transmissao dos simbiontes. A genitalia feminina de Catorama 
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herbarium consiste, como nos demais Anobiideos, das transforma- 
^oes do 9.° esternito, de vez que faltam nessa familia (Nolte 1938, p. 
148, como nos Coleopteros em geral (Costa Lima 1952, p. 41) o pri- 
meiro e o decimo esternitos. 

O oitavo esternito forma o orgao de apoio para o ovipositor. Tal 
orgao consiste duma placa interna aposta ao ultimo urosternito vi- 
sivel exteriormente, e de uma pe^a em forma de forquilha (Fig. 10). 
A placa e chata e alargada, de contorno aproximadamente semilu- 
nar. A borda externa (distal), arredondada, exibe muitas cerdas fi- 
nas. A interna (proximal) e membranosa, isto e, o chamado "spicu- 
lum ventrale". Os ramos dessa pe^a sao bem quitinizados, curvos 
e simetricos e apenas unidos num trecho relativamente curto no be- 
souro em maos. Nesse trecho existe forte musculatura entre o "spicu- 
lum" e o ovipositor. Ha dois feixes principais de musculos que se 
dispoem obliquamente entre a extremidade do espiculo e a regiao 
superior do ovipositor. Com essa disposi^ao, verifica-se que o "spe- 
culum ventrale" serve de apoio a inteira face ventral do ovipositor, 
que e envolvido por um estojo quitinico, a chamada "bainha do ovi- 
positor" ou simplesmente "bainha" (Breitsprecher 1928, p. 506). Den- 
Ire dessa bainha ou "cilindro quitinico (Metcal^fe 1932, p. 91) fica 
encerrada a parte propriamente tubular da genitalia, bem como a 
parte terminal do intestino reto. 

Com pecas distais do tubo genital distinguem-se duas placas de 
contorno ovalado, simetricamente dispostas em relagao ao piano me- 
diano do orgao. A borda anterior de cada placa e a mais larga e res- 
salta-se pela sua forte quitiniza9ao, em forma de arco. Aproximada- 
mente do meio de cada arco parte um fino bastao quitinico, que se 
dirige para a regiao anterior do tubo genital e que mede, em com- 
primento, mais ou menos o dobro de cada placa. Os dois bastoes qui- 
tinicos sao tambem simetricos em rela^ao ao piano mediano, porem, 
de tal modo orientados que parecem tender a formar um X. Suas 
ierminagoes anteriores coincidem com a regiao de desembocadura 
de dois tubos (Fig. 11), considerados como evaginagoes da membra- 
na intersegmental e, porisso, chamados de "tubos intersegmentais" 
(Breitsprecher 1928, p. 507); Buchner 1930, p. 336). Tais tubos abri- 
gam simbiontes e medem, em Catorama herbarium, aproximadamen- 
te 0,27 mm. ao comprido e 0,04 mm. de largura maxima. Tais medidas 
representam um termo medio entre a grande varia^ao de tamanho 
encontrada nos Anobiideos. Pelo que pude verificar, os tubos atin- 
gem o maior comprimento em Anobium punctatum (Breitsprecher 
1928, fig. 16*), sendo uma vez e meia, aproximadamente, mais longo 
que o proprio ovipositor, ao passo que sao inconspicuos (talves 1/6 
do comprimento do ovipositor) em Dorcatoma flavicornis e Caeno- 
cara bovistae (Nolte 1938, p. 153, fig. 5). 

Na regiao das placas distais ja referidas, ocorrem dois outros 
reservatorios de simbiontes que, vistos primeiramente por Buchner 
(1921, p. 329), foram depois chamados de bolsas vaginais (Breitspre- 
cher 1928, p. 508; Buchner 1930, p. 337). Segundo Nolte (1938, p. 
150) tais bolsas ou tubos vaginais nao se evidenciam com facilidade 
cm material seco, A meu ver, a maior dificuldade reside no fato de 

(*) Anobimii puiictatiiiu Dj Geer = A. sfriatinn Oliv. (Becker. 1942, p. 98). 
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depender a visibilidade do estado de enchimento ou esvaziamento 
desses reservatorios que, sobretudo, sao em geral pequenissimos. Foi- 
me dificil verifica-los em Catorama herbarium, quer dissecando ma- 
terial fresco, quer examinando genitalias de exemplares coloca- 
dos em alcool, Carnoy ou outros liquidos fixadores. Com excepgao 
dos exemplares femininos cortados transversalmente, apenas em um 
entre os animais dissecados foi satisfatorio o exame desses orgaos. 
Segundo mostra a Figura N.0 11, apresentaram-se os reservatorios 
eomo forma^oes tubiformes, nao ultrapassando, superiormente, o 
limite do espessamento quitinico em forma de arco, ja referido para 
a regiao inferior do ovipositor. Os cortes (Fig. 12). evidenciam a co- 
munica^ao com a vagina, tal como foi vista por Breitsprecher (1928) 
em outros Anobiideos. 

Terminalmente, o ovipositor de C. herbarium exibe numerosas 
cerdas e dois pequenos cercos, tambem chamados de "palpos geni- 
tais" (Metcalfe 1932, p. 92). A disposi^ao dos cercos e simetrica, o 
que, a meu ver, e a regra entre os Anobios. Afora a falta de cerco 
mencionada para Stagetus pilula e St. pellita (Nolte 1938, p. 151), 
continua como excepgao e assimetria da genitalia de Stegobium pa- 
niceum {= Sitodrepa panicea), por possuir um unico cerco, tanto 
no adulto (Breitsprecher 1928, p. 506; Nolte 1938, p. 151) como ja 
na fase de pupa (Metcalfe 1932, p. 93). 

Pelo confronto das describees ou figuras que pude compulsar, 
considero as disposigoes do ovipositor de C. herbarium, afora alguns 
pormenores, semelhantes as do de Mesocoelopus niger (Nolte 1938, 
p. 147). 

GENITALIA MASCUUNA 

Segundo o numero de lobulos que o formam, o aparelho copu- 
lador dos Insetos machos pode apresentar-se da seguinte maneira 
(Metcalfe 1932, p. 57): 

a) com um lobulo mediano e um par de apendices laterals; 
b) com um lobulo mediano e dois pares de apendices laterals. 
O aparelho dos Coleoptera, bem como o dos Dermaptera e Odo- 

nata (Metcalfe, p. 58), pertence ao primeiro grupo, enquanto o das 
demais ordens enquadra-se, dum modo geral, no segundo. 

Na genitalia de Catorama herbarium (Fig. 13), distinguem-se o 
lobulo riiediano e os laterals como pegas bem quitinizadas, de cor 
mais ou menos semelhante a das pegas esqueleticas externas (elitros, 
pernas, etc.) O lobulo mediano ou penis (Verhoeff 1893, p. 119) e 
tubular e bastante curvo, com sua convexidade voltada para o lado 
ventral do abdome. Os lobulos laterals ou parameros (Verhoeff, 1. c.) 
apresentam-se como duas laminas justapostas, que, em parte, envol- 
vem o penis e, em parte, o flanqueiam. 

A regiao que envolve o penis e ampla e, nela, fmde distinguir-se 
duas faces: uma interna, concava, onde propriamente se articula o 
lobulo mediano e outra externa, convexa, onde se inserem os rniis- 
culos da genitalia, 

Os parameros sao concrescidos em curto trecho do lado ventral, 
ficando, no restante justapostos. Do lado dorsal, justapoem-se no 
trecho mais caudal, onde constituem forte apofise para insercao mus- 
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cular, e afastam-se no trajeto restante, dando passagem ao duto eja- 
culador. 

A regiao que flanqueia o penis e estreita e achatada. Ai, cada 
paramero e bifurcado e, no ramo externo dessa bifurca^ao, exibe um 
tubulo ricamente provido de cerdas, o chamado cirrus (Verhoeff 
1893, p. 130). Como os lobulos iaterais constituem a parte essencial- 
mente sensorial do aparelho copulador (Jennel 1949, p. 832), e mui- 
to provavel que essa regiao cerdosa exer^a importante papel na jus- 
taposi^ao das genitalias durante a copula. 

Atraves da parede quitinica do penis, distingue-se bem a por- 
cao terminal do duto ejaculador, o chamado saco interne (Jea!nnel 
1911, p. 43; 1949, p. 833), ou saco prepucial (Verhoeff 1895, seg. 
Jeannell 1911, p. 44; 1918, p. 150) ou ainda bexiga (Snodgrass 1935, 
p. 590 e 597), principalmente pela presen^a de alguns espinhos, cujo 
conjunto forma a armadura genital. Contraido, o saco interne ocupa 
a maior extensao do penis, porem, em prolapso, o que pude verifi- 
car em 3 exemplares dissecados em epocas diferentes, corresponde 
a 1/3, aproximadamente, do comprimento do lobulo mediano. 

Segundo a definigao de Jeannel (1949, p. 831), os lobulos ou es- 
tiletes Iaterais constituiram a unica parte do tegmem existente na 
genitalia das Anobiidae^ faltando inteiramente a lamina basilar, con- 
forme consta da diagnose para Anobiaria no sistema dos Coleoptera 
preconizado por Jeannel e Paulian (Paulian, 1949. p. 892). Realmente, 
nao verifico a lamina basilar em C. herbarium, a menos que seja escle- 
lito concrescido, no adulto, com o lobulo mediano e os Iaterais. To- 
davia, essa estrutura consta da descri^ao da genitalia de outros Ano- 
bios, como, por exemplo, Ernobius mollis (Sharp and Muir 1912, p. 
534, f. 134, 134 a) e Stegobium paniceum (L.) (Metcalfe 1932, p. 61 
f. 3 do texto). As figuras referentes a Ernobius mollis nao deixam 
duvidas quanto a sutura entre a lamina basilar e os lobulos Iaterais 
e mediano, porem, o mesmo nao acontece com a de Stegobium. Alem 
de dar a lamina a designa^ao de tegmem, dando a este termo acep- 
^•ao, portanto, mais restrita (Metcalfe 1932, p. 53), o autor deixa de 
desenhar a sutura, que daria a ideia de que "the tegmen forging a 
ring at the base of the median and lateral lobes". 

Ao que parece, a disposicao das pegas da genitalia de Stegobium 
figurada por Metcalfe assemelha-se, dum modo geral, a ocorrente 
em Catorama, faltando em ambos os casos a lamina basilar. Com 
isso, os caracteres do aparelho copulador masculino dos dois besou- 
ros concordariam plenamente com a diagnose constante para os Ano- 
biaria do sistema ja referido de Jeannel e Paulian. Restaria, porem, 
resolver a diivida suscitada pelo trabalho desses autores. Ao descre- 
ver o aparelho copulador masculino, tambem chamado de Aedeagus 
(Sharp e Muir 1912, p. 184; Mum 1919, p. 407; Snodgrass 1935, p. 582- 
607; Jeannel 1949, p. 830- 838) Jeannel admite 4 tipos, o primeiro 
dos quais o trilobado, dizendo: "Avec Sharp et Mum (1912), on peut 
considerer ce type comme etant primitif (Fig. 505). La lame basale 
du tegmen est bien developpee, etendue du cote sternal; elle porte 
deux styles lateraux aussi volumineus que le lobe median, de sorte que 
I'edeage parait trifide" (Jeannel 1949, p. 836). Na parte sistematica 
(Paulian 1949, p. 892-1069), os Anobiaria constam como terceira sec- 
^ao dos Dascilloidea (4.a divisao dos Heterogastra), que apresenta- 
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Fig. 1 — Mandibulas de femea adulta: a, vista dorsal; b, vista ventral. 
Fig. 2 — Mandibulas da krva: a, vista dorsal; b, vista ventral. 
Fig. 3 — 1.® maxila de femea adulta. 
Fig. 4 — 1.* maxila da larva. 
Fig. 5 — Labio (2as. maxilas) de femea adulta. 
Fig. 6 — Antena duma femea. 
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ESTAMPA II 
1.* perna: f, covinha do femur. 
2* perna. 
3.* perna. 
Spiculum ventrale. 
Genitalia feminina: a, tubo intersegmental; h, bolsa vaginal; c, cerco. 
Corte transversal da genitalia feminina: a, bainha; b, bolsa vaginal (com 
simbiontes) em comunicagao com a vagina. 
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riam (p. 925) "fideage de type trilobe, a styles developpes et lobe 
median articule par plusieurs condyles sur le tegmen". Ora, se o apa- 
relho copulador dos Dascilloidea e do tipo trilobado e este tipo apre- 
senta a lamina basilar do tegmen bem desenvolvida, como justificar 
a posi^ao dos Anobiaria no sistema? 

A meu ver, ou a caracteriza^ao dos tipos de aparelho copulador 
e falha ou as diagnoses das entidades sistematicas propostas devem, 
em rela^ao ao "aedeagus", ser mais elasticas, ou, ainda, as estruturas 
da genitalia nao se prestam para as disjundoes das entidades con- 
cebidas. 

Circundando os lobulos descritos, ocorre (Fig. 14), em forma apro- 
ximada a um U, o "spiculum gastrale" (Metcalfe 1932, p. 54, 61,68). 
A parte arqueada fica contigua e ligada a base dos parameros por 
forte musculatura; a regiao oposta fica apoiada internamente nos 
ultimos tergitos visiveis, de modo que e possivel, na dissecacao, re- 
tirar os ultimos esternitos abdominais sem o risco de lesar o espi- 
culo. As extremidades dos ramos do U, que formam essa regiao de 
apoio, estao ligadas por estreita faixa quitinica, ligeiramente arquea- 
da, em cuja face concava repousa a extremidade distal do orgao co- 
pulador. 

Quer pela forma do "spiculum gastrale", quer pela forma dos 
parameros e do penis, considero simelrica a disposi^ao do aparelho 
copulador em C. herbarium^ ao contrario do que foi assinalado para 
outros Anobios, com Ernobius mollis (Sharp e Mum 1912, p. 534, ai 
colocado entre as Ptinidae), em que os parameros e o penis sao as- 
simetricos e Stegobium paniceum (Metcalfe 1932, p. 60), em que 
ha assimetria dos parameros. O caso C. herbarium nao e isolado; 
concorda, segundo a descricao de Sharp e Mum (1912, p. 535), com 
o de Ptilinus pectinicornis. Outro ponto de concordancia com essa 
especie refere-se ao esclerito com a aparencia dum X (quando ma- 
nuscrito), regularmente encontrado em C. herbarium (Fig. 15). Sharp 
e Mum (1. c.) descrevem-no da seguinte maneira: "Along the ven- 
iral side of the aedagus lies a narrow sclerite, biloded at tip; this 
appears to pertain at the body segments, and arises from the mem- 
brane connecting the aedeagus to the chitinous body wall (second 
connecting membrane)" uma lamina membranosa, mais ou menos 
larga na regiao anterior e bifurcada na posterior. Os bordos laterais 
da lamina sao mais esclerozados que a regiao central e apresentam 
muitas cerdas finas. A nao ser no ponto de conexao com a membra- 
na segmentar, a pega fica solta, apenas aderida a face ventral dos 
parameros e penis, com a regiao bifurcada coincidindo com as ex- 
tremidades dos lobulos laterais. Constitue, a meu ver, incognita o 
problema da fun^ao, bem como da homologia, dessa estrutura. 

INTESTINO E SIMBIONTES 

Desde a publica§ao do trabalho de Leon Dufour (1828) sobre 
Anobium punctatum, ficaram evidenciadas as particularidades do in- 
testino das Anobiidae. 0 que chamou a aten^ao desse pesquisador 
foi a ocorrencia de diverticulos, aos quais deu o nome de apendices 
gastricos, na regiao entre o "papo" e o "ventriculo quilifico". Sur- 
preendido com o achado, Dufour apenas acenou a homologia entre 
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os "apendices" desse besouro e os existentes nas baratas, grilos e ga- 
fanhotos, etc. Coube a Karawajew, segundo foi dito na introdugao 
deste trabalho, verificar, setenta anos mais tarde, que tais apendices 
abrigavam microorganismos, diagnosticados, um ano depois, por Es- 
cheRich, como levedos simbionticos. 

0 intestine de C. herbarium exibe tais diverticulos tanto na larva 
como na pupa e na imago, de ambos os sexos. Como as outras Ano- 
biidae observadas por Breitsprecher (1928), os diverticulos consti- 
tuem evaginacoes da regiao anterior do intestino medio, on seja, da 
zona em que termina o papo (Fig. 16). Ais proprias evaginagoes sao 
em numero de quatro, como observou Breitsprecher (p. 499) em 
Stegobium paniceum. Cada evagina^ao e, por sua vez, constituida de 
multiples lobulos, de modo que o conjunto tern o aspecto de cacho 
circundando todo o intestino no local indicado. Em relagao ao animal 
total, o orgao simbiotico fica no trecho entre torax e abdome: e mais 
volumoso, em geral, na larva estendendo-se, entao anteriormente, 
mais para perto da cabe^a. 

Pelos cortes histologicos, notam-se nos diverticulos dois tipos de 
celulas, como em outros Anobios pesquisados (Buchner 1921, p. 321; 
1930, p. 327; BREiTSPREgHER 1928, p. 449). Um tipo e o formado pelas 
celulas de revestimento da parede intestinal. O outro e o constituido 
pelos micetocitos, isto e, pelas celulas que abrigam os simbiontes 
(Fig. 17). 

Embora tenha usado varios fixadores para o material a ser sub- 
metido a cortes, como Carnoy, Bouin e Bouin-Hollande e variado a 
tecnica de deshidrata^ao, diafaniza§ao e inclusao, ora empregando 
a serie de alcoois e xilol-parafina, ora introduzindo alcool metilico 
ou butilico, benzoato ou salicilato de metila, nao considero satisfa- 
iorias as laminas obtidas, principalmente quanto ao intestino e res- 
pectivos diverticulos, quer das larvas, pupas ou imagos. Bom resul- 
tado, entretanto, consegui no tocante a evidenciagao dos simbiontes, 
com o emprego de Bouin-Hollande como fixador e Salicilato de me- 
tila como diafanizador, corados os cortes com Kematoxilina de Ehr- 
lich e Eosina. Os simbiontes aparecerem distintamente corados em 
vermelho, num torn inconfundivel com o de outros corpusculos exis- 
tentes nas celulas intestinais, cousa que nao havia conseguido com 
as outras tecnicas. O mesmo meio facilitou, tambem, um pouco a 
obtengao de cortes em que a quitina constituiu obstaculo quase insu- 
peravel, como o e o caso dos besouros adultos. 

Afora, portanto, a possibilidade de confirmar a existencia dos 
dois tipos de celulas nos diverticulos, ressalto, com as devidas pre- 
caucoes, alguns pormenores histologicos observados no besouro bi- 
bliofago. Pelos cortes das larvas, cuja idade nao me foi possivel es- 
tabelecer com exatidao, notei ser variavel a relacao entre celulas de 
revestimento e micetocitos, quer num mesmo individuo, quer em 
especimes diferentes. Ora predominaram as celulas livres de sim- 
biontes, que, entao, se mostravam cilindricas, amplas, ocupando qua- 
se inteiramente o lume dos diverticulos ou lobulos; nesses casos, os 
micetocitos ficavam quase que restritos as paredes do orgao, com as- 
pectos de criptas, aparentemente sem comunicagao com o lume. Ora 
os micetocitos predominaram de tal modo que se tornou dificil, se- 
nao impossivel, distinguir o outro tipo de celulas. De qualquer ma- 
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neira, porem, parece-me possivel estabelecer as seguintes caracteris- 
ticas para o orgao simbiotico larval; a) as celulas de revestimento 
sao aproximadamente cilindricas, ora, alias, mais compridas que 
as restantes do intestino medio, ora baixas e, entao, semelhantes as 
demais; seu bordo livre e provido de bastonetes que lembram uma 
escova e o nucleo e volumoso, em geral arredondado; b) os miceto- 
citos podem ser cilindricos, porem, geralmente tern a forma um tan- 
to aproximada ao cone, isto e, sua base e, em geral, larga e sens bor- 
dos laterals estreitam-se em diregao ao apice, que e arredondado e 
liso; seu nucleo tinge-se muito fortemente pela Hematoxilina, e me- 
nor que o das celulas sem simbiontes e de forma geralmente irregular. 

Nas pupas e imagos, os aspectos foram aproximadamente os 
mesmos, notando, todavia, ser pequeno o numero de micetocitos nas 
pupas e, ao contrario, muito grande nos besouros adultos. Caracter 
que nao posso confirmar para Catorama* como foi descrito em re- 
lacjao a Stegobium (Breitsprecher 1928, p. 505) e o alongamento dos 
micetocitos no intestino dos adultos. Embora tenha encontrado os 
micetocitos sempre repletos de simbiontes nas imagos, nao me pa- 
receram ser mais extensos, ou, sequer, mais volumosos do que os 
das larvas possuidoras de orgao tambem cheio de tais microorga- 
nismos. 

Raramente vi micetocitos com poucos simbiontes, seja no intes- 
tino larval, pupal ou imaginal. Nesses casos pude verificar que, em 
torno a cada simbionte incluido no citoplasma, existe um halo claro, 
provavelmente o vacuolo visto em Stegobium por Breitsprecher (p. 
500). Quando isolados dos micetocitos e vistos em preparagoes a fres- 
co, os simbiontes exibiram forma oval alongada, semelhando a mi- 
nusculas garrafinhas, em movimento caracteristico. Mediram ca. de 
0,004mm. de comprimento e 0,0012 mm. de larguma maxima, e al- 
guns dentre eles mostraram fases de brotamento junto ao polo mais 
estreito. Pelos cortes corados pela Hematoxilina de Ehrlich e Eosina, 
observei ser o conteudo de cada simbionte constituido de granulagoes 
esparsas, entremeadas de zonulas vesiculosas mais claras. Dentre os 
granules mais fortes, as vezes em numero de dois, tres ou pouco alem, 
um parecia situar-se mais junto ao polo obtuso, podendo, talvez, ser 
considerado como um nucleo. Tentei a coloragao pela Hematoxilina 
ferrica, mais aconselhada. (Breitsprecher, p. 498) para o nucleo, po- 
rem, o resultado nao foi univoco. Com a ocorrencia de varios espa- 
cos vesiculosos, muito dificil tambem se afigurou a possibilidade de 
confirmar ou nao a existencia de determinado vacuolo nos simbion- 
tes, como descreveu Breitsprecher (1928) para outros Andbios. Pelo 
rnenos nao notei espa^o claro, com diametro relativamente grande 
e localizagao mais du menos constante, ao qual pudesse atribuir as 
caracteristicas de vacuolo unico. 

Procure! fazer culturas dos simbiontes sobre Agar e Solu^ao de 
Malte a 2%. Foram usados nao somente peda^os dos diverticulos do 
intestino larval, como,~4ambem, ovos, cuja postura se deu em con- 
di^oes de controle quanto ao tempo e contaminaQao externa, utili- 
zando-se, para isso, pequenos insetarios e recortes de papelao esteri- 
lizado. Em alguns casos nao houve crescimento algum e, em outros, 
cresceram formas de tal modo heterogeneas que se anulou qualquer 
fentativa de diandstico. Nao tendo podido contar com especialistas 
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para a elucida^ao do assunto, nao quero e nem posso negar ou afir- 
mar a possibilidade de cultura dos simbiontes fora do besouro, ape- 
sar dos dados em ambos os sentidos constantes da literatura. Como 
resultados negatives contam-se os de Heitz (segundo BreitspRecher 
1928) quanto a Stegohium paniceum, os do mesmo an tor e Muller 
(1934) quanto a Anohium punctatum. Casos positivos, isto e, de bom 
crescimento, foram assinalados tanto por Heitz como por Muller em 
relagao a Ernobius abietis e E. mollis, bem como em Xestobium ru- 
fovillosum. 

Por analogia, entretanto, com as formas dos simbiontes encon- 
trados em outras Anobidas e com os resultados catalogados por Sch- 
wartz (1935, p. 397-399), talvez se possa atribuir aos microorganis- 
mos de C. herbarium o caracter de "Pseudosaccharomycetos", de vez 
que mesmo os casos mais favoraveis so muito precariamente podem 
ser incluidos no genero Saccharomyces (Steinhaus 1947, p. 336). 

SIGNIFICACAO BIOLOGICA DOS MICROORGANISMOS 

Desde a descoberta da ocorrencia dos microorganismos nos ce- 
cos do intestino medio, vem sendo estudada nao so a natureza dos 
mesmos, mas, tambem, sua relagao com o hospedeiro. Depois dos 
trabalhos de Karawaiew e Escherich, celebrizaram-se as investiga- 
^oes de Buchner e sua Escola, orientando-se as pesquisas mais ou 
menos em torno dos seguintes pontos (Muller 1934, p. 85) : 

1. A^ao dos simbiontes em cultura pura, especialmente suas capa- 
cidades enzimaticas; 

2. A(jao dos sistemas nutritivos animais devido as experiencias com 
fermentos e analise comparativa entre alimentacao e fezes; 

3. Cultura de hospedeiros livres de simbiontes e verificacao das de- 
ficiencias. 

Diante do insucesso das culturas dos microorganismos tentadas, 
em parte junto ao Departamento de Botanica da Faculdade de Filo- 
sofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo e, em parte, 
junto ao Institute Adolfo Lutz de Sao Paulo, procurei eliminar os 
simbiontes do ciclo da vida do hospedeiro. Essa tentativa baseada, 
principalmente, nos trabalhos de Kogh (1933) foi feita, para C. herb., 
de duas maneiras: a) pelo processo mecanico e b) pelo processo qui- 
mico. A primeira tecnica consistiu em libertar a larva do "chorio" 
momentos antes da eclosao natural. Parece ser a unica tecnica me- 
canica possivel em Anobios, cujos ovos sao enlambuzados por sim- 
biontes ao passarem pelo ovipositor, onde se encontra o aparelho 
tvansmissor formado pelos tubos intersegmentares e as bolsas vagi- 
nais ja descritos. E aqui impraticavel o processo de extirpa^ao do 
orgao simbiotico, tai como se pode fazer com as Pediculidae (Aschner 
e Ries 1932), nas quais ocorrem micetomas isolados da parede in- 
testinal. Deve-se evitar que os microorganismos colados ao envolu- 
cro ovular sejam comidos pela larva no momento da eclosao. Esta 
se realiza, em C. herb., num espa^o de tempo que vai, geralmente, 
entre 14 a 18 dias apos a postura, segundo observei em Insetarios. 
Alem da verificacao do numero de dias, foi-me possivel estabelecer 
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os instantes proximos da eclosao pela aparencia da cabe^a larval. 
Dois a tres dias antes de a larva romper o "chorio", nota-se, atraves 
deste, o ponto escuro constituido principalmente pela quitiniza^ao 
rnais forte das mandibnlas. Com agulhas bem finas pude perfurar a 
casca e provocar a saida de algumas larvas (ca. de 15), rejeitando, 
para as experiencias, as que poderiam ter sido prejudicadas pela 
opera^ao. 

O processo quimico consistiu no emprego da soliujao de Clorami- 
na T (da Eastman Kodak Company) a 5% em alcool a 70%, segundo 
a indica^ao de Koch (1933 a, p. 202). Os ovos, quando exibiam os 
sinais tipicos da quitinizagao mandibular e os movimentos proprios 
das larvas em sen interior, foram mergulhados durante um on, no 
maximo, dois minutos nessa solugao. Logo em seguida, foram enxu- 
gados em papel de filtro on em mataborrao e depositados em caixi- 
nhas de papel preto, onde podiam ser vistos e controlados mais fa- 
cilmente. Em muitos casos (ca. de 30), as larvas eclodiram aproxi- 
madamente 24 boras depois do tratamento. Em outros casos (ca. de 
15), o malogro foi total, por morte quase imediata ou depois de 24, 
48 e ate ca. de 72 boras, embora tenham tais ovos ficado apenas ca. 
de um minuto em contacto com a solugao de Cloramina. Tal perda 
nao deve, a men ver, ser atribuida ao possivel efeito toxico da Clo- 
ramina, pois, o tempo parece-me curto demais para uma difusao 
do liquido. Afora a possibilidade de ser ela devida a causas normal- 
mente inexplicaveis, como as que determinam, as vezes, em uma mes- 
ma postura deixada em condicoes ambientais inalteradas, quotas de 
aniquilamento calculadas em aproximadamente 50% dos ovos, con- 
sidero provavel ter a solu^ao de Cloramina formado, com as subs- 
tancias que besuntam a casca ovular, uma crosta impermeavel aos 
gases respiratdrios. 

Em alguns casos, tratei os ovos com a solugao de Cloramina e 
retirei depois as larvas pouco antes da eclosao normal. Entende-se 
que tal combina^ao das tecnicas quimicas e mecanica aumenta a 
probabilidade de obter larvas sem simbiontes, evitando os possiveis 
efeitos da substancia tanto sobre o ovo como sobre a larvazinha ao 
engulir os pedacos da casca nos instantes de sua libertacao. Toda- 
\ia, o processo pode diminuir, ao inves de aumentar, a percentagem 
de larvas que sobrevivem, pela maior desvantagem da intervencao 
mecanica. 

Com todas essas tecnicas, porem, o resultado positive foi o mes- 
mo: o maximo de sobrevivencia atingido por poucas larvas foi de 
15 dias, alcangando a maioria apenas 8 dias, embora se Ibes tenham 
oferecido, como alimento, pedacos de encaderna§ces de livros e pa- 
pelao acrescido de Vitaminas. 

Das Vitaminas, foram empregadas a Bi (Tiamina), IL (Ribofla- 
vina) e P. P. (Nicotinamida), que sao encontradas em grande quan- 
tidade em levedos. 

Feita, primeiramente, uma solucao a 1% das Vitaminas lb e 1L, 
apliquei-a inteiramente, com auxilio dum pincel, em recorte de pa- 
pelao medindo um decimetro quadrado; depois de estar o papelao 
completamente seco, porem, ao abrigo da luz, seccionei-o em peda- 
cos de um centimetro quadrado e coloquei alguns desses recortes jun- 
to as larvas jovens. Nenhum dos pedacos de papelao mostrou sinal 
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de que tivesse sido roido pelas larvas. Notei; todavia, que era fre- 
quente e duradouro o contacto dos animais cOm os papeloes untados 
de Tiamina, ao passo que parecia haver repulsa pela Riboflavina. A 
fim de precisar melhor o comportamento das larvas, posteriormente 
usei papelao em cuja superficie se esfregou cada uma das vitaminas 
e, finalmente, as proprias substancias secas dentro dos insetarios. 
Pude confirmar, entao, a repelencia da Riboflavina e registrar a mor- 
le das larvas em curto periodo, isto e, dois a tres dias apo o contacto 
com essa vitamina. Nao notei repugnancia a Tiamina, em cuja pro- 
ximidade os animais viveram mais tempo, ca. de oito dias. Quanto a 
Nicotinamida, foi aplicada uma unica vez, em estado seco, junto a 
3 larvazinhas. A reagao destas foi semelhante a das colocadas em 
contacto com a Tiamina, tendo duas larvas sobrevivido ate ao 5.a dia. 

Essas experiencias foram reaiizadas com o objetivo de verificar 
se o Anobio bibliofago reagiria da mesma maneira que Stegobium 
panic earn (Koch 1933 a, b). Este besouro polifago tern sido muito 
investigado no sentido da fun§ao dos levedos como supridores de vi- 
taminas do grupo B (Fraenkel & Blewett 1943 a, b; Pant & Fraen- 
kel 1950; Lemonde et Bernard 1953). Yerifiquei ser Catorama herba- 
rium material mais dificil para tais pesquisas do que S. paniceum. 
Desta especie, Koch conseguiu manter algumas larvas sem simbion- 
les alem de 10 semanas, usando, em uma das experiencia, apenas 
farinha de ervilha. 

Diante disso, parece-me licita a conclusao de serem os simbion- 
tes mais indispensaveis a vida de Catorama do que a de Stegobium. 
O numero de meus animais correspondeu aproximadamente ao usa- 
do por Koch. A viveza das larvazinhas foi iguai a das nao descasca- 
das ou das nao tratadas pela Cloramina, mostrando que esses proces- 
sos nao prejudicaram os especimes que a eles sobreviveram. Testei 
o poder esterilizante da solugao usada de Cloramina junto a mofos 
desenvolvidos nos pequenos insetarios, de maneira que posso admitir 
a morte dos simbiontes na casca dos ovos mergubados no mesmo li- 
quido. Tambem as larvas precocemente libertadas do "chorio" nao 
podem ter engulido os levedos durante tal eclosao passiva. Embora, 
e verdade, nao tenha conseguido provar, como pretendi, por meio de 
cortes histologicos, a ausencia completa dos simbiontes nas larvas 
prematuramente mortas, penso que o uso ja referido das tecnicas com- 
binadas afasta qualquer diivida a respeito. 

O resultado obtido com o emprego das vitaminas levar-me-ia a 
admitir, com Koch (1933 b. p. 144), a inconveniencia do uso de subs- 
tancias que "ocorrem em grandes quantidades no levedo". Anguns tra- 
balhos posteriores ao de Kock, que incluem as Anobiidae no campo 
da vitaminologia, deixaram, porem, duvidas principalmente quanto 
a presenga de Tiamina nos levedos. Assim, Fraenkel & Blewett (1943 
b, p. 507) e Pant & Fraenkel (1950, p. 499) empregaram dietas basi- 
cas, em que constaram Tiamina e Riboflavina, para a criacao de lar- 
vas de Lasioderma e Stegobium esterilizadas ou nao. Alguns dos re- 
sultados foram: a) tanto as larvas normais como as esterilizadas cres- 
ceram muito bem junto a dieta total; b) na ausencia de Tiamina, foi 
nulo o crescimento das larvas de Stegobium (normais ou esteriliza- 
das); quanto a Lasioderma, os dados nao forahi concordantes: nulo 
para as larvas esterilizadas e quase isso para as normais (Fraenkel 
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& Blewett, 1. c.); sobrevivencia de 35% das esterilizadas e 40% das 
normals (Pant & Fraenkel, 1. c.)- Em outro trabalho, Fraenkel e Ble- 
wett (1943 a, p. 668) haviam relatado as experiencias feitas com lar- 
vas normals de Stegobium e Tribolium (Tenebrionidae) e Ptinus 
(Ptinidae), nao possuidores de levedos. Verificou-se certo efeito de 
retardamento nas larvas de Lasioderma, porem, com 90% de casos 
positivos de crescimento na ausencia da Tiamina (Aneurina) e pie- 
no retardamento, com apenas 20% de positividade em rela^ao as lar- 
vas de Stegobium. 

Recentemente, Lemonde e Bernardi (1953, p. 142) nao so chegaram a 
conclusao de que as larvas de Stegobium paniceum exigem a presen^a 
da Tiamina e da Biotina em sua alimentagao, bem como de um ou 
mais fatores ainda desconhecidos e presentes na levedura de cerveja. 

A tentativa de acrescentar as vitaminas, principalmente a Tia- 
mina, ao substrate alimenticio de Catorama, usando, em primeiro 
lugar, larvas livres dos microorganismos e, depois, larvas normals, 
nao logrou exito, Nao dou, porem, a esse resultado preliminar nega- 
tive qualquer interpreta^ao, dada a quantidade de fatores que inter- 
ferem na cria^ao de Catorama herbarium cujo longo ciclo vital, de 
ca. de um ano, contrasta com a vida larval de 3-4 semanas em Stego- 
bium paniceum (Breitsprecher, p. 513). 

MEIOS ALIMENTICIOS COMUNS 

Tentei analisar alguns desses fatores. Em primeiro lugar, em- 
preguei papeis e paipeloes de diversas qualidades, isoladamente. Nao 
foi comido qualquer dos fipos de papel, seja o comum para cartas, 
assetinado ou de qualidades proximas, seja o de filtro. Larvas de 
varias idades fechadas em insetarios por muito tempo, em alguns 
casos, ca. de 2 a 3 meses, somente com pedagos dos referidos papeis, 
preferiram o jejum, terminando ou com a morte ou com a fase de 
pupagao livre, isto e, sem a fabricagao previa do casulo. Isso nao so 
confirma a observa^ao de Nabugo (1943, p. 71), de que os papeis "mo- 
dernos" nao sao atacados pelas brocas de livros, como tambem re- 
vela, a meu ver, que Catorama herbarium nao tern a celulose como 
alimento preferencial. Do contrario, nao se explicaria, ao menos em 
parte, tambem o fato de os volumes nao encadernados permanece- 
rem geralmente intactos. No Departamento de Zoologia da Faculda- 
de, situado a AI. Glete, as caixas de papelao feitas para guardar 
as separatas foram intensamente infestadas pelo besouro bibliofago. 
Nunca, porem, vi estragos produzidos por esse caruncho em qual- 
quer dessas publicacoes, erhbora algumas sejam grossas e a maioria 
proveniente de varias partes do mundo, portanto impressa em papel 
de diversas qualidades. Nao dispus de papel de linho antigo e nem 
de outro besouro bibliofago a nao ser Catorama para as verificacoes, 
de modo que deixo de lado o "gosto" de tais brocas pelos "livros anti- 
gos" (Nabuco, p. 72). 

Quanto aos papeloes, sabe-se que nao sao invariavelmente ataca- 
dos. Acredita-se que isso seja devido as varias qualidades do mate- 
rial empregado nas encaderna^oes. Pelas minhas experiencias, veri- 
fiquei ser mais importante o que chamo de qualidades fisicas do pa- 
pelao, isto e, sens varios graus de consistencia e de aspereza. Usei 
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fragmentos de papelao duro e batido, consistente, porem, "felpudo", 
e mole, inclusive mataborrao verde que serve para cobrir as mesas 
de escritorio. Foi surpreendente o ataque ao mataborrao, enquanto 
foi rejeitado o papelao duro, solicitado a uma encadernadora da cida- 
de de Sao Paulo. Ao que parece, falta as larvas fo^a mandibular 
para corroer substancia dura e, evidentemente, nao conseguem umi- 
dece-la para torna-la mole. Os papeloes mais asperos, isto e, os mais 
1'elpudos, que, em geral, coincidem com o tipo mole, sao os preferi- 
dos, nao so para o ataque das larvas, como, tambem, para a postura 
dos ovos. Tive a impressao de que, na procura do substrate, o be- 
souro visa tanto a comida para a prole quanto as garantias de escon- 
derijos para esta. 

Ao falar da postura, voltarei a este assunto. 
Do mesmo modo que com os papeloes, comporta-se o animal com 

os couros. O couro batido, de sola, nao foi absolutamente atacado pe- 
las larvas nos insetarios, enquanto o foi um pedago de couro de cro- 
codile usado em carteiras ou bolsas. Tendo o fragmento duas faces, 
uma lisa e outra mais aspera, o ataque deu-se por esta, embora esti- 
vesse a face lisa virada para o fundo do insetario, em situagao de 
dar melhor abrigo as larvas. 

As colas ou gomas por mim usadas nao foram comidas pelas lar- 
vas. Em primeiro lugar empreguei cola de encadernagao. Derreti um 
fragmento, pois, tal goma e demais dura para ser corroida pelo bi- 
bliofago, mergulhei peda^os de papel e papelao e retirei-os em segui- 
da para secagem. Depois de bem secos, foram postos em contato com 
larvas de diversas idades, porem, nao houve o menor sinal de que 
tivessem sido procurados pelos bichos. Usando mais tarde fitas go- 
madas, das que servem para fechamento de embrulhos em casas co- 
merciais, notei certas ranhuras e ate perfura^oes. Nao se demons- 
trou, porem, que terham servido de repasto, pois nao houve excre- 
mentos caracteristicos. 

OUTROS MEIOS ALIMENTICIOS 

Depois de algumas experiencias negativas com amido, caseina, 
grao de milho e farinha de soja, empreguei agucar de cana em esta- 
do natural. Foi, a meu ver, a substancia mais apreciada pelas lar- 
vas, quer as recentemente eclodidas, quer as mais velhas. Algumas 
de meia idade viveram longamente, ca. de 4 meses, outras, mais ve- 
lhas, metamorfosearam-se normalmente, isto e, puparam com fabri- 
cagao previa do casulo com agucar. Surpreendente foi o protocolo se- 
guinte: algumas larvas estiveram em contacto com papel de filtro du- 
rante 1 mes sem que o atacassem; embebi, entao, o papel em agua 
agucarada e recoloquei-o no insetario depois de estar suficientemen- 
te seco; foi visivel o ataque das brocas, que permaneceram vivas de 
24 de junho a 23 de dezembro, portanto, pelo espago de 6 meses. Duas 
se tornaram images a 8 de Janeiro do ano seguinte. Com estas expe- 
riencias nao pretendo provar ser o agucar indispensavel a Catorama, 
como Fraenkel e Blewett (1943 c, p. 29) fizeram em relagao a Ste- 
gobium e Lasioderma usando dietas de glucose e outros carbohidra- 
tos. Todavia, servem as criagoes com agucar para indicar que tam- 
bem Catorama deve suprir-se de hidratos de carbono. Confirmar- 
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Fig. 13 Genitalia masculina: a, vis- 
ta ventral; b, vista dorsal; 
c, vista lateral; d, penis 
evaginado. 

Fig. 14 — Spiculum gastrale. 
Fig. 15 — Esclerito membranoso que 

se apoe a face ventral do 
orgao copulador. 
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Fig. 16 — Corte sagitcl da regiao entre o intestino anterior e o medio. No lado ventral, 
ve-se um diverticulo do intestino medio. 

Fig. 17 — Corte transversal dum diverticulo mostrando dois micetocitos ladeados por 
celulas sem simbiontes. 
a, alguns simbiontes isolados. 

Fig. 18 — Regiao posterior (um tanto esquematizada) da pupa: a, de macho; b, de femea. 
Fig. 19 — Ovo de Catorama herbarium. 
Fig. 20 — Ovo de Dorcatoma bibliophaga. 
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se-ia, destarte, a opiniao de Araujo (1946), de que "nao se conhecem 
insetos exclusivamente bibliofagos", sendo "o ataque aos livros adap- 
ta^ao secundaria". 

O a^iicar constituiu a substancia mais apreciada pelas larvas, em- 
bora nao conseguisse qualquer aceleracao no ritmo de vida das mes- 
mas. Por outro lado, devo citar dois inconvenientes observados com 
o emprego do a^iicar comum. nao com o papel a^ucarado. Um e a 
umidade do ar que, depois de certo tempo, acaba por hidratar o agii- 
car, criando embara^os aos movimentos larvais. O outro e a atra^ao 
as formigas e tambem acaros, que constituem inimigos naturals, quer 
das larvas, quer dos ovos do besouro. Finalmente, encontrei, nas lar- 
vas crescidas no a^ucar, alguns casos de infesta^oes por Gregarinida- 
Polycystidea, provavelmente do genero Pyxinia, encontrado tambem 
em Stegobium paniceum (Vincent 1922). 

ESOFAGO 

Nos cortes, nota-se ser tenue a parede do esofago larval (Fig. 16) 
Ate o papo, inclusive, o orgao e revestido de fina cuticula, que se 
apresenta mais ou menos plicada. Nao tern, todavia, o caracter en- 
contrado em Anobios comedores de madeira, cujo intestine anterior 
exibe numerosos dentes agudos, funcionando como "estomago de mas- 
tigafao" (Buchner 1921, p. 320). Pela disposi^ao da cuticula e do 
resto do epitelio, bem como da musculatura, o intestino de C. herb. 
parece concordar mais com o de Stegobium paniceum. 

Separando o papo do intestino medio, encontra-se a valvula esto- 
modeal ou cardiaca. Sua parede epitelial e grossa e sua cuticula e 
mais espessa do que a das regioes adjacentes. Quanto a musculatura 
nada notei de diferente. 

POSTURA E OVOS 

Com a cria^ao de Catorama herbarium, pude verificar alguns 
pormenores sobre a postura, bem como os ovos, nao relatados em tra- 
balhos de outros autores. 

A primeira dificuldade apresentada para a verificagao das pos- 
luras consistiu na ausencia de dimorfismo sexual externo dos adultos. 
Em vao procurei um caracter externo pelo qual pudesse separar os 
machos e as femeas, cousa que e relativamente facil com outros Ano- 
biideos, como por exemplo, Anobium punctatum De Geer (Kelsey 
1945, p. 60), pela simples inspegao da terminalia, o chamado "telson" 
e o ultimo esternito visivel. 

Na face de pupa, revela-se um caracter que, embora de observa- 
^ao dificil, permite indicar o sexo. Trata-se da forma dos cercos abdo- 
minais (Fig. 18) que, nas femeas, possuem os articulos basilares mais 
dilatados. Esta particularidade nao adianta para a verifica^ao pos- 
terior do numero de femeas e, com isso, a contagem dos ovos, etc., 
pois a metamorfose da larva realiza-se, normalmente, dentro do ca- 
sulo. 0 caracter sexual aludido foi observado em pupas artificial- 
mente libertadas ou nos casos rarissimos de pupa^ao livre, circuns- 
tancias em que se registra grande quota de aniquilamento dos animais. 

Tambem com o caruncho em maos e praticamente dificilimo usar- 
se a tecnica de compressao do abdome ate que se aponte externamen- 
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te a genitalia, de modo que foi por tentativas, usando poucos animais, 
que cheguei a separa^ao dos casais, conseguindo obter ovos de uma 
so femea nos insetarios. Mantidos estes no ambiente natural de uma 
das salas do Departamento de Zoologia, onde a temperatura oscilou 
entre 20 a 260C, e a unidade relativa do ar entre 50 a 75%, cada fe- 
mea pos ca. de 15 ovos, em media. A postura pode dar-se de uma so 
vez ou fracionadamente, tendo eu observado ovos postos por um uni- 
co animal durante ca. de 5 dias consecutivos. 

Procurei verificar o papel da agua em rela^ao a ovipostura, a 
exemplo do que fez Kelsey (1. c.) com Anobium punctatum. Algu- 
mas femeas foram postas em contacto com a agua da torneira, seja 
atraves de papeis umidecidos, seja atraves de pequenos depositos 
junto aos insetarios ou em placas de vidro. A agua foi-lhes oferecida 
durante ca. de 15 minutos diariamente, porem, as posturas foram ate 
ligeiramente inferiores (ca. de 10 ovos) as obtidas com os besouros 
que ficaram sempre em contacto apenas com os papeloes secos. Pa- 
rece, portanto, que entre os adultos de Catorama a regra e o jejum 
absoluto. 

A ovipostura nao e feita ao acaso, segundo minhas experiencias. 
Ja foi dito que os besouros procuram substrates relativamente moles 
ou "felpudos" nao somente para a alimentagao como, tambem, para 
a deposigao dos ovos. Nos insetarios, as oviposturas conseguidas sem- 
pre se realizaram em substrate aspero, e nunca em superficie lisa, 
confirmando a preferencia demonstrada por outros Coleopteros, co- 
mo Rhizopertha dominica Fab. (Crombie 1942, p. 65), aos quais se 
ofereceu material de textura diversa. Uma experiencia, varias vezes 
repetidas, com Catorama foi a seguinte: nos pequenos insetarios fei- 
tos de latao, coloquei dois pedagos de papelao, sendo um com super- 
ficie mais aspera do que o outro. Sempre os ovos foram encontrados 
no substrato aspero, ficando livres nao so o outro papelao como todo 
o resto da superficie da latinha. Modificando um pouco as disposi- 
coes, obtive resultados mais significativos. Em vez de fragmentos de- 
siguais quanto a textura, empreguei dois peda§os do mesmo subs- 
trato, a saber, mataborrao verde, usando esta cor para melhor con- 
traste com a dos ovos. Dobrei um dos cantos de cada fragmento e ai 
deixei mais fofo por separagao das camadas do mataborrao. A pos- 
tura dos ovos foi sempre quase totalmente feita junto ao canto mais 
"felpudo"; apenas um ou outro ovo foi posto no angulo mais liso e 
nenhum no restante do substrato. Tornou-se, a meu ver, evidente a 
preferencia pelo ponto que oferecia maior facilidade ou garantia a 
fixagao dos ovos, ficando estes colocados, em geral, nos vaos mais 
profundos. Ailem de provarem a escolha do substrato, talvez essas 
observances expliquem o fato das reinfestanoes dos mesmos livros 
nas bibliotecas, se nao forem tornados os devidos cuidados. Entre a 
perfuranao de novas galerias, mesmo em substrates semelhantes, e a 
utilizanao das ja escavadas, os animais parecem preferir, dum modo 
geral, a segunda via. E obvio que a utilizanao das velhas galerias nao 
e indefinida, pois, no momento em que o substrato nao oferece mais 
a possibilidade de comida, impoe-se a procura de outro campo. 

Os ovos de Catorama herbarium (Fig. 19) tem mais contorno 
eliptico do que propriamente ovalado. Seu maior eixo mede ca. de 
0,6 mm. enquanto o diametro em um dos polos e de 0 ,36mm. e no polo 
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e de 0,31mm. aproximadaimente. Ve-se, portanto, que a diferenga en- 
tre o diametro dos dois polos e pequena, ao contrario do que verifi- 
quei em ovos de Dorcatoma bibliophaga (Fig. 20), dos quais obtive 
poucos exemplares. Todavia, em Catorama, um dos polos diferencia- 
se do outro pela ocorrencia de espinhos e esculturas da casca. Pode 
distinguir-se, assim, entre um polo rugoso e outro quase liso. A rugo- 
sidade assinala o polo mais obtuso e atinge ca. de 1/4 da superficie 
ovular. Os espinhos sao irregulares quanto a forma, tamanho e dis- 
posi^ao. 0 restante da casca nao e completamente liso, como parece 
ao ser visto com aumento fraco. Usando-se aumento forte, nota-se 
tambem ai certa irregularidade da superficie, nunca, porem, a pre- 
senga de espinhos. 

Ha referencias a superficie esculturada do ovo de outros Anobii- 
deos (Breitsprecher 1928, p. 513; Buchner 1930, p. 334). Parece mes- 
mo haver certa semelhanga entre os espinhos do ovo de Catorama 
herbarium e os de Anobium punctatum (Breitsprecher,, p. 523). A 
preponderancia da rugosidade em um dos polos, porem, parece ser 
peculiar ao ovo do nosso animal. Entre a superficie ovular unifor- 
memente rugosa de A. punctatum e a totalmente lisa de Dorcatoma 
bibliophaga, a de Catorama herbarium seria intermediaria, nos Ano- 
biideos. 

A ocorrencia dos espinhos no "chorio" foi logo relacionada (Bre- 
itsprecher, p. 513) com a fixagao dos simbiontes. E obvia a vantagem 
da rugosidade. As pequenas reentrancias entre os espinhos devem 
oferecer maior seguranga a fixagao dos microorganismos transmiti- 
des de uma geragao para outra. Acrescentando-se a essas criptas na- 
turais o papel da substancia gomosa fornecida provavelmente pelo 
conjunto de glandulas do ovipositor, ver-se-a nitidamente o carater 
adaptativo dessa estrutura. Baseando-se nessa interpreta^ao, enten- 
der-se-ia a preponderancia de Catorama herbarium sobre Dorcatoma 
bibliophaga nas bibliotecas vistas por mim, pois, entre especies con- 
correntes, a melhor dotada conta com maiores probabilidades de so- 
brevivencia, 

Devo, entretanto, referir-me a alguns fatos observados em rela- 
te a C. herbarium que complicam bastante a compreensao dum fe- 
nomeno a primeira vista tao simples como esse. Em primeiro lugar, 
o fato de a larva, ao eclodir, comer mais o "chorio" do polo liso. Ob- 
servando a eclosao de muitos ovos (ca. de 50), em epocas diferentes, 
e ainda os restos de ovos eventualmente encontrados junto a Irvros, 
notei que mais frequentemente fica abandonado pelas larvas o polo 
com espinhos. Em segundo lugar, o fato de o ovo ser posto com o 
polo liso orientado para a frente, o que pude deduzir pelos cortes 
atraves de femeas maduras. Evidentemente, essa disposigao em na- 
da impede o enlambusamento de toda a superficie ovular pelos mi- 
croorganismos instalados no ovipositor, como e sabido. Ela e, porem, 
decisiva, a meu ver, para a disposi^ao dos ovos junto ao substrate, 

com o polo liso que o ovo se fixa, ficando o rugoso mais ou menos 
exposto. 

Foi pelo menos essa a disposigao encontrada nos substrates pre- 
parados para a postura nos insetarios. Nao sei se nas encadernacoes, 
junto a pequena reintrancias ou as galerias uma vez abertas, os ovos 
ficam indiferentemente postos, ficando livre a metade da superficie 
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que abrange ambos os polos, enquanto a outra metade permanece 
rente ao substrate. Junto aos insetarios, todavia, foi evidente o cui- 
dado com que a femea procurou esconder os ovos, deixando exposta 
em geral apenas parte da calota com espinhos. Surge-me dai a hi- 
potese de que talvez sirva tambem a rugosidade para auxiliar a fi- 
xagao dos ovos ao substrato ou para a prote^ao contra posslveis ini- 
migos naturals. A posi^ao do germe dentro do chorio e de tal modo 
que a cabega coincide, quase invariavelmente, com o polo rugoso. Os 
poucos casos em que a cabe^a pareceu estar no polo oposto podem 
ser relacionados com os deslocamentos, as vezes observados, da larva 
prestes a eclodir. 

ECLOSAO E UMIDADE 

Nos insetarios mantidos em ambiente natural, segundo as condi- 
coes ja referidas a p. (24), a eclosao das larvas de Catorama deu-se 
geralmente entre 15 a 20 dias. Pode haver casos de retardamento, tal- 
vez relacionados com a epoca da postura, pois, conquanto esta se te- 
nha dado mais comumente, em Sao Paulo, nos meses de verao, pode 
tambem ocorrer em outros meses, como Junho ou Julho. Ha em ge- 
ral, certa quota de aniquilamento, sem causa evidente. Pude, entre- 
tanto, nos insetarios, verificar a invasao de pequenos Acaros, aos 
quais pude atribuir a perda de alguns ovos do besouro. Pareceu-me 
tambem ser importante certo grau de umidade. Embora tenha podi- 
do fazer apenas uma experiencia, acho os dados, como preliminares, 
bem sugestivos. De uma postura de ca. de 18 ovos, separei 16 e os 
dividi em dois lotes de oito. Com a temperatura ambiente mais ou 
menos constante, ca. de 25.° C, coloquei em um dos insetarios com 
8 ovos, um frasquinho contendo KOH a 20%, e, no outro, fiz o mes- 
mo com Ascarite (Hidroxido de sodio, oxido de calcio mais asbesto). 
Segundo Edwards e Perez (1952, p. 237), a primeira substancia equi- 
valente a 80% e a segunda a 20% RH (umidade relativa). Dos ovos 
mantidos juntos a KOH, eclodiram todas as larvas apos ca. de 18 dias. 
Dos outros, isto e, dos mantidos com Ascarite, nao houve eclosao, em- 
bora algumas tivessem chegado a movimentar-se dentro do chorio. Na- 
turalmente, apenas pesquisas futuras mais numerosas, com o empre- 
go, ainda, de outros meios que nao os quimicos para a manuten^o 
da umidade em pequenos insetarios, poderao apoiar conclusoes a 
respeito. 

R E S U M O 

0 pequeno besouro, quando tocado, apresenta o reflexo de imo- 
bilizagao ou Tanatose. O reflexo varia segundo a idade do adulto, 
cuja vida e curta, ca. de um mes apenas. No inicio da fase de imago, 
o animal quase nao se locomove, de modo que, nessa ocasiao, qual- 
quer irrita^ao mecanica provoca imobilizagao duradoura. Na fase de 
vida ativa ou de matura^ao sexual (ca. de 15 dias apos a saida do 
casulo), o reflexo dura poucos segundos, chegando a ser praticamen- 
te nulo na femea, na epoca da postura. Novamente volta a ser ele 
duradouro no fim da vida imaginal, aproximadamente nos 10 dias 
que precedem a morte. Nesse periodo, o besouro apenas da sinal de 
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\ida quando sujeito a fortes compressoes, agulhadas, seccionamentos 
ou contacto com alcool forte. 

0 adulto nao se alimenta em cativeiro e provavelmente tambem 
em liberdade, parecendo ser suas pe^as bucais improprias ao traba- 
Iho de mastigagao, ao contrario do que ocorre na larva. 

No femur do primeiro par de pernas, de ambos os sexos, existe 
brgao de provavel fun^ao sensorial (orgao escolopoforo). 

Na genitalia feminina de C. herbarium encontram-se as instala- 
coes para transmissao de microorganismos constituidas por tubos in- 
tersegmentares e bolsas vaginais. Os tubos sao de tamanho medio 
entre os Anobiideos, correspondendo a ca. de 1/3 do comprimento do 
ovipositor. Medem aproximadamente 0,27 mm. de extensao e 0,04 mm. 
de diametro. 

Os cercos ou "palpos vaginais" sao simetricos em C. herbarium, 
bem como as disposi^oes gerais de genitalia feminina, inclusive o or- 
gao de apoio ou spiculum ventrale. 

A genitalia masculina e constituida do lobulo mediano ou penis 
e de dois lobulos laterals. Parece faltar-lhe o tegmen, isto e, a peca 
basilar do aparelho copulador, em desacordo com o que foi obser- 
vado em outros Anobios, como, por exemplo, Ernobius mollis. Se se 
confirmar tal variagao na estructura do aedeagus das Anobiidae^ bas- 
tante precaria sera a utiliza^ao dos caracteres da genitalia masculina 
na diagnose dos Anobidria entre os Dascilloidea, como consta do sis- 
lema dos Coleoptera preconizado por Jeannel et Paulian. 

Na face ventral do aparelho copulador masculino ocorre um es- 
clerito membranoso, cuja fun^ao e ignorada. 

Sao tambem simetricas as disposigoes da genitalia masculina, 
inclusive seu respective orgao de apoio, o spiculum gastrale. 

No inicio do intestine medio ocorrem evagina^oes da parede in- 
testinal em forma de cacho. Essas evagina^oes sao, inicialmente, em 
numero de quatro, sendo a forma definitiva resultante de lobulagoes 
secundarias. Em cada lobulo se distinguem dois tipos de celulas: um 
constituido pelas celulas semelhantes as do resto da parede intesti- 
nal; o outro, por micetocitos, isto e, celulas que abrigam microorga- 
nismos tidos como simbiontes. Nas celulas sem simbiontes, o nucleo 
e volumoso, mais ou menos esferico, e o bordo apical das mesmas e 
revestido de fina camada de bastonetes. Os micetocitos exibem nucleo 
pequeno, de contorno irregular e bordo celular livre sem bastonetes. 

Tais estructuras ocorrem, em C. herbarium, tanto na larva co- 
mo na pupa e na imago, preponderando apenas ora um, ora outro, ti- 
po de celula. Dum modo geral, os diverticulos apresentaram-se re- 
pletos de micetocitos em qualquer das fases da vida do besouro, sen- 
do, tambem, raros os casos de micetocitos com poucos simbiontes. 

Com esses microorganismos sao transmitidos pelo chorio ou cas- 
ca ovular, que se enlambuza no momento da postura, foi tentado o 
rompimento do ciclo simbiotico por meio de duas tecnicas: a do des- 
cascamento do ovo na epoca da eclosao das larvas e a da esteriliza- 
yao do chorio com o uso duma solucao de Cloramina. 

A eclosao das larvas realiza-se, em geral entre 14 e 18 dias apos 
a postura, sendo denotada peia quitiniza^ao mais forte da mandibula 
larval. 
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A falta dos simbiontes resultou em sobrevivencia muito curta das 
larvas. Nenhuma delas ultrapassou a 15 dias, embora em contacto 
com alimenta^ao comum, a saber, os substrates usados nas encader- 
na^oes do livros. Essa sobrevida tao curta, para larvas que normal- 
mente vivem um ano, contrasta com o que foi observado em outros 
Anobios, principalmente Stegobium paniceum. A larva deste besouro 
onlvoro, a qual vive normalmente ca. de 4 semanas, tendo sido sub- 
metida por Koch e outros pesquisadores a tratamento igual ao usado 
para C. herbarium, sobreviveu alem de 8 semanas. 

Tentou-se fornecer algumas vitaminas as larvas desprovidas dos 
simbiontes, porem, o periodo de sobrevivencia dos animais foi igual 
e ate inferior aos dos mantidos com alimenta^ao comum. 

Para observar o comportamento das larvas normais diante dos 
substrates alimenP'cios, foram feitas experiencias com diversos pa- 
pel es, papeis, couros, colas, etc. Verificou-se que a consistencia e 
a textura dos papeloes e couros sao importantes, nao sendo atacados 
os substrates lisos ou duros. A procura do alimento parece estar con- 
dicionada tambem a seguranca de bons esconderijos para os ovos. 

Utilizadas outras substancias nao comuns como alimento de C. 
herbarium, foi notavel a preferencia pelo acucar de cana, quer em 
po, quer como solu^ao adicionada a papeis. 

A regiao do papo e revestida por cuticula fina e pregueada, sem, 
todavia, a ocorrencia de dentes agudos referidos a especies comendo- 
ras de madeira. 

A postura pode dar-se de uma so vez ou em alguns dias consecu- 
tivos. Realizou-se sempre, nos insetarios, junto a substrates felpudos, 

■em pontos bem abrigados, nunca em substrates lisos. Em media, ca- 
da femea poe ca. de 15 ovos. Nao teve influ^ncia nas posturas o con- 
tacto dos animais com a agua, que parece nao ser absolutamente in- 
gerida. 

Os ovos de C. herbarium medem ca. de 0,6mm e possuem espi- 
nhos em um dos polos, ao contrario dos de Dorcatoma bibliophaga, que 
sao totalmente lisos. Tais espinhos talvez sirvam mais como meio de 
protegao contra inimigos naturais; coincidem com o polo onde se for- 
ma a cabe^a larval. 0 chorio desse polo nao e, em geral, comido pe- 
ias larvas no momento da eclosao. 

Parece influir nas eclosoes o grau de umidade do ambiente. Em 
experiencia em que a umidade relativa foi apenas de 20%, pelo uso 
de Ascarite (hidroxido de sodio, oxido de calcio mais asbesto), nao 
se verificou eclosao, apesar de algumas larvas terem chegado a exi- 
bir movimentos dentro do envoltdrio ovular. 
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SUMMARY 

Catorama herbarium, when touched, presents an immobilization reflex, or tanatosc. 
The reflex varies with the age of the adult, the life span of which averages one month. 
At the beginning of the imaginal phase the animal practically stops all locomotory move- 
ments, thus, at this time, any mechanical irritation provokes extreme immobility. In the 
phase of active life, or of sexual maturation (approximately IS days after leaving the 
cocoon) the lasts for only a few seconds, becoming practically nil in the female at the 
time of oviposition. The reflex becomes again one of long duration at the end of imaginal 
life, i.e. in the 10 days preceding death. In this period the beetle little sign of life when 
subjected to strong compression, needle pricking, section, or contact with strong alcohol. 

The adult does not feed in captivity, and probably not in the wild state also, inasmuch 
as the imaginal mouthparts (in contrast to those of the larva) appear to be inappropriate 
for mastigation. 

In both sexes there occurs on the femur of the first pair of lege an organ of probable 
sensory fonction (scolopophorous organ). 

In the female genitalia of Catorama herbarium one finde a mechanism of intersegmental 
tubes and vaginal sacs for the transmission of microorganisms. The tubes are of average 
sine among the Anobiidae, measuring approximately 0,27 mm. in leugth and 0,04 mm. in- 
diameter, thus corresponding to approximately 1/3 the length of the ovipositor. 

In C. herbarium the cerci, or vaginal palps, are symmetrical, as is also the general 
disposition of the female genitalia, including the spiculum ventrale, or supporting organ. 

The male genitalia comprise the median lobe, or penis, and two lateral lobes. The 
tegmen, i.e. the basal piece of the copulatory apparatus, appears to be absent, in contrast 
to that observed in other anobiids, viz. Ernobius mollis, for example. This variation in the 
structure of the aedeagus renders difficult the inclusion of the characters of the male 
genitalia in the diagnosis of the Anobiaria as being among the Dascilloidea, as is done in 
the system of JEANNEL and PAULIAN for the Coleoptera. 

On the ventral face of the apparatus there appears a membranous sclerite of unknown 
function. The disposition of the male genitalia, including the supporting organ, the spiculum 
gastrale, is also found to be symmetrical. 

At the beginning of the midgut there occur evaginations of the gut wall in the form 
of a cluster of grapes. These evaginations are originally four in number, but the resulting 
definitive form is that of a number of secondary lobulations. In each lobule one can distin- 
guish two types of cells: 

(1) cells similar to those of the rest of the gut wall, and (2) mycetocytes, i.e. cells 
that house microorganisms as symbionts. In the nonsymbiont cells, the nucleus is volumi- 
nous, more or less spherical, and with an apical border invested with a thin layer of rods. 
The mycetocytes show a small nucleus of irregular form and have a cell border free 
of rods. 

In C. herbarium the evaginations are common to the larva as well as pupa and adult, 
no one type of cell being preponderant. In general, the diverticula, replete with myceto- 
cytes appear in any one of the phases of the beetle, being rare those cases of mycetocytes 
with few symbionts. 

The microorganisms spread themselves by contamination of the chorion, or egg case, 
and are thus transmitted at the moment of oviposition. In view of this fact an attempt 
was made to break the symbiotic cycle by (a) removal of the egg case at the time of larval 
eclosion, and (b sterilization of the chorion with a solution of cloramine. Larval eclosion 
occurs generally between 14 and 16 days after oviposition, being preceded by a strong 
chitinization of the larval mandible. 

Lack of symbionts resulted in a very short life span in the larvae. None passed 15 
days, even in contact with the usual food, viz, the substances used in bookbinding. This life 
span so short, for larvae that normally live a year, is in distinct contrast to that observed 
in other anobiids, especially Stegobium paniceum. The larva of this latter omnivorous beetle, 
which normally lives about 4 weeks, has been found to live 8 weeks when submitted (by 
KOCH and other investigators) to treatment equal to that used for C. herbarium. 
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An attempt was made to furnish certain vitamins to the larvae deprived of symbionts. 
The resulting life span of these animals was, however, equal to, or even inferior to, that 
of those animals maintained on ordinary nutrients. 

In order to observe the behavior of normal larvae fed upon nutritive substrates, expe- 
riments were performed with various cardboards, papers, leathers, glues, etc. It was veri- 
fied that the consistency and texture of the cardboard and leather are important, i.e. smooth 
or tough substrates were not attacked. The search for food appears to be conditioned by 
the security offered by the chosen hiding place for the eggs. 

Among substances which are not common to its diet, C. herbarium showed a preference 
for cane sugar, either in the form of powder or in paper impregnated with the sugar 
solution. 

The region of the crop is invested with a cuticle finely rugate. The sharp teeth, usually 
found in those species that eat wood, do not occur in C. herbarium. 

Oviposition occurs either once, or several times upon consecutive days. In the insectary 
the eggs are always laid on felted substrata at points well protected, never on a smooth 
substratum. On the average each female places around IS eggs. Contact of the animals 
with water, which appeared not to be completely ingested, did not influence oviposition. 

The eggs of C. herbarium measure about 0.6 mm., and possess spines at one pole, in 
contrast with those of Dorcatoma bibliophaga, which are completely smooth. These spines 
coincide with the pole where the larval bead is to be formed and apparently serve as a means 
of protection against natural enemies. The chorion of this pole is usually eaten by the 
larva at the moment of eclosion. 

The degree of humidity of the environment appears to influence eclosion. In an 
experiment in which the relative humidity was only 20% (attained by use of Ascarite, 
which is a commercial mixture of sodium hydroxide and calcium oxide impregnated into 
asbestos) eclosion did not take place, in spite of the fact that some larvae had reached 
the point of showing movements inside the egg membrane. 




