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Durante algumas coletas entomologicas realizadas em Guara- 
tiba, Estado da Guanabara, tivemos a oportunidade de observar um 
interessante fenomeno, que acreditamos estar relacionado com o 
comportamento reprodutivo da Dermatobia hominis (Linnaeus Jr.). 

No mes de novembro de 1961 observamos nessa regiao, pousa- 
dos em um tronco de abacateiro {Persea gratissima; Lauraceae) 
numerosos dipteros de abdomen azulado, que nos atrairam a aten- 
qao. Apos a captura de alguns exemplares, constatamos com 
surpresa que se tratava da Dermatobia hominis, a "mosca do 
berne". Capturamos cerca de 12 exemplares, durante dois dias 
consecutivos (17-18 de novembro), sendo as coletas realizadas na 
parte da manha, nas boras mais quentes do dia. O abacateiro 
era uma arvore de porte medio (5-6 metres), com uma copa fron- 
dosa, situado em um morro de pequena elevagao, voltado para 
noroeste. Em relagao as demais arvores de mesmo porte, ocupava 
uma posigao isolada, destacando-se a longa distancia da vegetagao 
ao seu redor. 

Recentemente, ao examinar mais atentamente o material cole- 
tado nesse local, verificamos que todos os exemplares eram ma- 
chos, o que foi confirmado por meio de dissecgoes da genitalia. 
Apesar de serem numerosas as contribuigoes sobre a biologia deste 
curioso diptero, nada encontraraos na literatura que relatasse esse 
fato. Nas colegoes entomologicas tal especie e, via de regra, mal 
representada, sendo que rararaente tivemos oportunidade de encon- 
trar nestas, exemplares machos; quando tal ocorria, o material 
sempre provinha de criagoes em laboratorio. 

Comunicando nosso achado ao Prof. Lauro Travassos, do Ins- 
titute Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, este nos informou de sua 
dificuldade em conseguir machos para estudo, sendo que a unica 
maneira pela qual obteve tais exemplares foi, como ja dito acima, 
o cultivo de larvas no ultimo estadio, ja completamente desenvol- 
vidas, retiradas do hospedeiro. Desta forma Travassos (1931) 
teve a oportunidade de descrever a genitalia desta especie, ate 
entao desconhecida. 
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As femeas, por outro lado, sao capturadas com relativa fre- 
qiiencia, voando ao redor do gado, ou mesmo em locals afastados 
deste, em margens de florestas proximas a locals de criagao bovina. 
A distingao entre os sexos da Dermatobia hominis nao e facil, 
sendo que para isso e muitas vezes necessario dissecar a genitalia. 

Patton (1935), em uma serie de estudos sobre a genitalia dos 
dlpteros de importancia medica e veterinaria, redescreveu a geni- 
talia desta especie, em boas bases morfoldgicas, complementando 
as observacoes de Travassos (I.e.). O material para tal estudo 
foi-lhe cedido pelo Dr. Flavio da Fonseca, e obtido por cultivo em 
iaboratorio. 

A agregagao e o comportamento dos machos tern sido obser- 
vados em quase todos os grupos de Oestridae (Chapman, 1954; 
Grunin, 1959; Catts, 1964). Brauer (1863) sugeriu que os habitos 
gregarios de Cephenemyia estavam relacionados com a reprodugao, 
o que foi confirmado posteriormente por Ulrich (1939). 

Ao estudar os habitos de agregagao de diversos insetos, Ri- 
chards (1937) comentou: "It is quite possible that the assemblages 
of insects occasionally observed on the tops of mountains or 
gathered around high buildings may be of some nature as the 
gregarious mating seen in other species. In both cases a land- 
mark is provided for stray individuals of the species. There is 
some evidence that certain groups, e.g. the flies of family Oestri- 
dae, gather only on high places while other families mainly form 
the more usual type of swarm". 

Segundo Grunin (I.e.) tal habito permite o encontro entre 
machos e femeas, emergidos em areas distantes (em vista do mo- 
vimento de seus hospedeiros), o que de outra forma seria pura- 
mente ao acaso. Uma das vantagens do habito gregario, segundo 
este autor, seria entao a de aumentar as chances de copula, mesmo 
quando tais individuos ocorram em pequeno numero na natureza. 
Isto e bastante logico no caso da Dermatobia, onde o adulto tern 
a vida extremamente curta (19 dias, segundo Neiva & Gomes, 
1917), devendo nesse periodo realizar a copula e a postura. 

Gansser (1956) observou na Suiga, o "meeting place" da Hypo- 
derma bovis, apos 5 anos de observagao no campo, constatando, 
em tais locais, a copula. Este autor relata haver descoberto 
quatro diferentes locais em diversas regioes da Suiga, onde anual- 
mente se reuniam esses estrideos, sendo que nenhum deles estava 
proximo a criagoes de gado. 

Catts (1964), na California, estudou o comportamento repro- 
dutivo de Cephenemyia apicata e C. jellisoni, no campo, durante 
duas estagoes do ano. O autor chegou a conclusao de que os 
machos destas especies se agregavam em determinados arbustos, 
situados em montes com uma elevagao de 1200 -1500 pes. Durante 
suas pesquisas foram coletados cerca de 200 exemplares dessas 
duas especies, sendo que 95% da amostra total eram machos. 
Esse mesmo autor chegou a observar 8 destes locais, observando 
num deles a copula de Cephenemyia apicata. 

Pelas observagoes acima expostas, acreditamos que o fenomeno 
por nos observado deva estar relacionado com o comportamento 
reprodutivo da Dermatobia hominis, embora nao tenhamos podido 
capturar femeas ou observado a copula no local. 
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Abstract 

In this paper the Author reports the gregarious habits of the males 
of Dermatobia hominis, on the trunk of a tree, well isolated from the 
vegetation around, and believes, from evidence from the literature, that 
this behaviour may have a relation to mating. The observations were 
made on the field, at Guaratiba, State of Guanabara, Brasil. 
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