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Abstract 

Pseudogonatodes amazonicus, sp. n., from Igarape Belem, Rio 
Solimoes, Amazonas, Brasil, is the first species of the genus known 
from the Hylaea. 

It is characterized chiefly by: (i) three granules in contact 
with the posterior margin of the rostral; (ii) posterior margin of 
symphysial V-shaped, open towards the back; (iii) first infralabial 
reaching the level of the anterior margin of the eye; (iv) 40-41 
ventrals between the level of the insertion of the arm and the 
vent; (v) 21-24 ventrals at midbody; (vi) a light marking in the 
interorbital region. 

Characters (i) and (ii) separate the new species from its 
closest relative, P. guianensiSj from [British] Guiana. The two 
forms also differ in the shape of the sncut. 

The remaining species of the genus are briefly reviewed. 

Descrevo aqui uma nova especie de Pseudoponatodes que, por 
<3er a primeira encontrada no vale amazonico, adquire especial inte- 
resse zoogeografico. Para faze-lo, fui obrigado a examinar em 
conjunto todas as especies do genero, pois este e extremamente 
uniforme, e alguns dos caracteres relevantes nao estao publicados. 
Nao posso, contudo, dar a estas notas o carater de uma revisao, em 
vista do reduzido ndmero de exemplares de que dispus. 

Pseudogonatodes Ruthven, 1915 

Especie-tipo; Pseudogonatodes furvus Ruthven, 1915, por desig- 
nagao original. 

Pseudogonatodes Ruthven, 1915; 2. 
Legidoblepharis {nec Peracca, 1897); Noble, 1921; 133, 135; 1921a: 

1-14. 
Pseudogonatodes; Parker, 1926; 297. 
Lepidoplepharis {nec Peracca, 1897); Roux, 1927; 252. 
Pseudogonatodes; Burt & Burt, 1933; 10 (part.); Parker, 1935; 514; 

Shreve, 1947: 522; Underwood, 1954; 476. 

Departamento de Zoologia, Secretaria da Agricultura, Sao Paulo. 
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Diagnose 

Digitos curtos, cilmdricos, as falanges distais formando angulo 
com as basais, ventralmente com laraelas transversais lisas; garra 
verticalmente retratil em um estojo coraprimido, grande, consti- 
tuido por 5 escamas: um par de jnfero-laterais alongadas, em con- 
tacto superiormente, e uraa pequena terminal no angulo entre as 
pontas de um par de sdpero-laterais. Pupila redonda. Aba palpe- 
bral bem desenvolvida, com parte anterior escamosa e posterior 
granulosa. Clavicula moderadamente dilatada, nao perfurada. 
Poros ausentes. 

Elenoo 

1. Pseudogonatodes barbouri (Noble, 1921). 
Lepidoblepharis barbouri Noble, 1921: 133. 
Localidade-tipo: Perico, Cajamarca, Peru. 
Distribuigao: Vales aridos do Chinchipe e do Maranon (Caja- 

marca, Peru) de Perico ao norte a Jaen no sul. 

2. Pseudogonatodes furvus Ruthven, 1915 (p. 2). 
Localidade-tipo: San Lorenzo (5.000 ft), serra de Santa Marta, 

Colombia. 
Distribuigao: serra de Santa Marta. 

3. Pseudogonatodes guianensis Parker, 1935 (p. 514). 
Localidade-tipo: Upper River Cuyuni, Guiana [Britanica], 
Distribuigao: norte e centro da Guiana [Britanica]. 

4. Pseudogonatodes lunulatus (Roux, 1927). 
Lepidoblepharis lunulatus Roux, 1927: 252. 
Localidade-tipo: El Mene, Falcon, Venezuela. 
Distribuigao; Falcon, Venezuela. Possivelmente tambem Ara- 

gua e Tachira, Venezuela (Test, Sexton & Heatwole, 1966). 

Pseudogonatodes amazonicus, sp. n. 

DESCRigAO FORMAL 

Rostral alta, com margem posterior ao nivel da narina, inden- 
tada por 3 granules grandes e chatos, incisa na metade posterior. 
Granules do focinho chatos, tornando-se menores e mais proemi- 
nentes em diregao ao vertice. Narina encaixada na sutura entre 
rostral e l.a labial, em contact© acima com o granulo post-rostral 
lateral. Supralabiais 4, a l.,a e 2.a maiores, as duas em conjunto 
formando um pentagono com altura maior ao longo da sutura ou 
pouco atras. Granules loreais semelhantes aos frontais. Aba pal- 
pebral formada por escamas na metade anterior e por granules 
salientes na posterior. Sinfisal grande, angular, com lados poste- 
riores paralelos aos anteriores. Infralabiais 3, a primeira 4 vezes 
a segunda, a terceira um granulo achatado. Gulares granulares, 
pouco proeminentes. Timpano pequeno, seu maior diametro menor 
que a metade do diametro do olho. 



Papeis Avulsos de Zoologia, vol. 21, 1967 3 

Partes dorsais do tronco com granules homogeneos, Ventrais 
grandes, largas, subfiloides, passando abruptamente para as gulares 
a meio caminho entre a raiz do brago e o timpano, em fileiras 
obllquas bastante regulares. 40-41 ventrais entre a transversal 
anterior da raiz do brago e a fenda anal; 21-24 a meio corpo, pas- 
sando bruscamente para os granules do flanco, 

Membro anterior com escamas grandes nas faces dorsal e 
anterior, no mais granuloso. Membro posterior com escamas nas 
faces anterior e ventral, no mais granuloso. 

Cauda com escamas lisas, imbricadas, semelhantes as ventrais, 
menores na superflcie dorsal. 

Colorido geral das partes dorsais e laterals castanho, com as 
seguintes marcas claras (estampas 1 e 2): 

1. As suturas do focinho (inclusive da rostral) sao claras e coales- 
cem, formando uma rede que envolve o centro escuro dos granules. 

2. Na regiao parietal ha um losango claro, com vertices laterals 
a altura do extremo posterior dos olhos; as vezes o vertice anterior 
e pouco nltido. 

3. De cada olho parte para tras, ao longo da tempora uma faixa 
clara longitudinal, que termina na vertical do timpano; nessa altura 
cada uma delas se funde com uma mancha latero-nucal, que, per 
sua vez, se une com sua simetrica por um estreito istmo claro. 

4. De cada mancha nucal parte uma linha indistinta, em diregao 
aos olhos, dorsalmente a faixa acima descrita. 

5. As suturas interlabiais sao claras, os centros das escamas 
escuros. 

6. A faixa clara que vem do olho a mancha latero-nucal conti- 
nua-se ao longo do dorse, festonada, obsoleta na parte mediana do 
dorso, onde se notam chevrons escuros, de centro claro, mais ou 
menos nltidos. Na regiao sacral cada faixa torna-se mais estreita, 
mais clara e nltida, e continua-se na cauda, ainda festonada 
(estampa 1). 

As partes ventrais sao claras, com as seguintes marcas escuras 
(estampas 1 e 2): 

1. Um arco que ocupa a metade anterior das infralabiais e da 
sinfisal, interrompido nas suturas, e continuando-se, menos distinto 
e curvado para dentro, nos granules laterais da gula. 

2. Um arco pouco nltido, paralelo e posterior ao acima descrito, 
dele separado pela metade posterior clara das infralabiais e sinfisal 
e com ele se confundindo ao nlvel do canto da boca. 

3. O centro da regiao gular e imaculado. Na regiao ventral do 
pescogo ha 1 a 3 linhas longitudinals mais ou menos nltidas. 

4. O restante das partes ventrais e fortemente maculado (espe- 
cialmente a margem posterior das escamas), sendo o peito um 
pouco mais claro. 
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5. A face ventral da cauda e escura, com uma linha mediana 
irregular, mais clara. 

A transigao entre o colorido ventral e o dorsal e abrupta do 
membro anterior para a frente, e realgada por uma estreita faixa 
mais escura; no tronco essa transigao e mais gradual. Entre esta 
faixa e a extremidade posterior das faixas escuras mandibulares, 
ha uma vivida mancha clara, obliqua para baixo e para trds 
(estampa 2:2). 

Material-tipo 

Holotipo, 5 DZSP 13.314, Igarape Belem, rio Solimdes, Ama- 
zonas, Brasil, Borys Malkin leg. Dois paratipos $ $, mesmos 
dados que o holotipo, depositados, respectivamente, no Museum of 
Comparative Zoology e na California Academy of Sciences. 

Material examinado 

P. barbouri: uma serie de paratipos, Museum of Comparative 
Zoology, 14359, 14361-65, 14367-76, 14377-88, 14391-93, 14395-96, 14398- 
406, 14408-10, todos de Bella Vista, Peru. 

P. furvus: Museum of Comparative Zoology, 29700, de Rio Frio, 
Santa Marta, Colombia. 

P. guianensis: Departamento de Zoologia, S. Paulo, 3987, de 
Shudikar-wau, Guiana [Britanica], obtido do American Museum of 
Natural History. 

P. lunulatus: Museum of Comparative Zoology, 48891, 48894, de 
Pauji, Falcon, Venezuela. 

Dimens5es CORPORAIS 

Todas as especies de Pseudogonatodes sao pequenas, com exce- 
gao de furvus. Os comprimentos rostro-anais mdximos observados 
foram (incluidos dados da literatura): 

Pude computar a regressao do comprimento da cauda sobre o 
comprimento do corpo na serie de paratipos de P. barbouri, que 
contem 15 exemplares de cauda Integra (grafico 1). A reta 6 de 
expressao 

Discussao 

barbouri (22 ex.) 
lunulatus (4 ex.) 
amazonicus (3 ex.) 
guianensis (3 ex.) 
furvus (1 ex.) 

23 mm 
26 mm 
26 mm 
30 mm 
42 mm 

y' = 0,97x - 2,24 
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sendo o desvio padrao de b 0,268 e o de a 5,5. Os dados do 
exemplar de lunulatus que vi, e de mais dois registrados na litera- 
tura (Roux, 1927; Shreve, 1947) indicam uma cauda um pouco 
mais longa, de comprimento ainda mais proximo do comprimento 
corporal. A reta de P. barbouri, prolongada, passa perto (abaixo) 
do ponto que representa o unico exemplar de furvus; esta especie 
pode, assim, ser considerada razoavelmente isomorfica as outras, 
apesar de muito maior. 
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Grafico 1: Regressao do comprimento da cauda sobre o comprimento 
rostro-anal em Pseudogonatodes. 
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Folidosb 

Como dito acima, este genero e muito homogeneo; os carac- 
teres lepidoticos em geral e o colorido Variam pouco de especie 
para especie, 

Assim, a rostral e sempre alta, convexa, bem .visivel de cima, 
com incisao parcial a partir da margem posterior. A narina esta 
no ponto de encontro da rostral, primeira supralabial e uma supra- 
nasal (post-rostral lateral). Os granules do focinho sao relativa- 
mente grandes, achatados, tomando-se menores e mais proemi- 
nentes em diregao ao vertice. Ha 4 supralabiais, a primeira e a 
segunda maiores, ficando o ponto mais alto da serie na primeira 
escama ou (mais raro, so visto em amazonicus) na sutura entre 
ela e a segunda. 

A aba palpebral e conspicua, com escamas grandes e chatas 
na metade anterior e granules bastante salientes na posterior. Ha 
3-4 infralabiais, a primeira sempre muito maior. As gulares sao 
granulares, pouco proeminentes, O timpano e pequeno. 

Encontro na cabega 3 caracteres que variam interespecifica- 
mente: (i) os granules em contacto com a rostral; (ii) a condigao 
da margem posterior da sinfisal; (iii) a posigao da margem pos- 
terior da primeira infralabial. 

Em todas as especies, menos guianensis, ha 3 granules grandes 
em contacto com a rostral, sendo o lateral o que chamei acima 
"supranasal". Em guianensis ha so 2 granules. 

A margem posterior da sinfisal e transversa, quase reta, em 
guianensis, furvus e lunulatus. Na primeira esta em contacto com 
varios granules pequenos; na segunda e na terceira, com 2 granules 
maiores, chatos, quase duas escamas. Em harbouri e amazonicus 
a margem posterior da sinfisal forma um V aberto para tras, de 
bragos paralelos as margens anteriores, e ocupado por granules 
chatos. 

A margem posterior da primeira infralabial alcanga, em guia- 
nensis, lunulatus e amazonicus, o nivel da margem anterior do 
olho; em furvus alcanga apenas o loro; em harbouri chega a ver- 
tical do quarto anterior do olho. 

A lepidose dorsal varia bastante: em harbouri encontram-se 
escamas pequenas, chatas, pouco imbricadas, que, nos flancos, se 
transformam gradualmente nas ventrais. Em furvus o dorso e 
revestido por granules conicos muito proeminentes, pontudos. Nas 
outras 3 especies os granules dorsais sao moderadamente elevados. 

As ventrais sao, em todas as especies, subfildides, dispostas 
em fileiras obliquas razoavelmente regulares, que e possivel coritar 
(Tabela 1, "fileiras transversais"). Com, a excegao de harbouri, a 
transigao entre granules laterais e escamas ventrais e brusca, o 
que permite contar o numero de escamas em uma linha transversal 
a meio corpo (Tabela 1). 
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Tabela 1 

Especies 

lunulatus 
guianensis 
amazonicus 
barbouri 
furvus 

Fileiras transversals 
Exemplares Amplitude 

2 
1 
3 

15 
1 

37-38 
39 
40-41 
42-48 
46 

Escamas a meio corpo 
Exemplares Amplitude 

21 
22 
21-24 

27 

A folidose dos membros pouco varia de especie para especie. 
As superficies dorsal e anterior do membro anterior sao escamosas, 
as demais granulosas. No membro posterior as escamas estao nas 
superficies ventral e anterior, mas parece haver certo grau de 
variagao na tibia, mais escamosa em barbouri. 

A cauda e coberta de escamas lisas semelhantes em forma as 
ventrais, maiores na superficie ventral. 

Colorido (estampas 1 e 2) 

O padrao de colorido dos tres exemplares de amazonicus esta 
vivido e aparentemente bem conservado. Dos outros especimes 
que examinei, com excegao de lunulatus, e possivel reconstituir o 
padrao dp colorido, examinando os exemplares imersos em alcool 
e cotejahdo-os com as descricoes originais. Estas sao muito boas 
no caso de furvus, lunulatus e guianensis. Ja a de barbouri e 
um tpnto laconica; como os exemplares que vi sao velhos e desco- 
rados, tenho menos certeza do que digo sobre esta especie. 

^Nestas notas descreverei o padrao mais complexo de colorido, 
anotando as diferengas interespecificas. P. amazonicus e guianensis 
sao praticamente identicos, e servirao, em geral, de base a discussao. 

O colorido geral de todas as especies, em alcool, e castanho, 
mais ou menos escuro. 

Cabega. O focinho e mais claro que a fronte. As suturas sao 
claras e formam uma rede em torno dos centres, mais escuros, 
dos granules. Isto acontece em todas as especies. 

Na regiao interorbital ha uma mancha clara, triangular (de 
vertice posteriqr) ou losangica, alcangando o nivel da margem 
posterior da drbita. Esta mancha esta presente com certeza apenas 
em amazonicus e guianensis; em lunulatus e furvus e possivel 
que haja uma mancha obsolescente; em barbouri parece nada 
haver. 

No topo da cabega, ao nivel do timpano, ha, de cada lado, 
uma mancha clara, quadrada ou arredondada, unidas as duas por 
um istmo mais estreito. Quando as manchas laterais sao curtas, 
o conjunto toma o aspecto de um W irregular. Esta mancha, 
que chamarei nucal, e ligada a margem posterior do olho por uma 
faixa estreita. Esta presente em todas as especies. 

As suturas supralabiais sao sempre claras, os centres das 
escamas escuros; o loro e mais escuro que o tdpo do focinho. Do 
canto da boca para baixo e para tras ha, em todas menos barbouri, 
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" f " a> separando o castanho do flanco do branco do 
parve anterior desta linha e separada por alguns gra- 

33 e uma fsixa escura gular a ser descrita abaixo, resultando em uma caracteristica faixa vividamente branca. 
e aota-se primeiro a faixa escura referida no para- 1 nt \ c ■ le mma um arco ao longo da sinfisal e infrala- 

iais. interrompido nas suturas; ausente apenas em barbouri. 

Estampa 1: Pseudogonatodes amazonicus, sp. n., holotipo (Giro 
Pastore fot.). 



Estampa 2: fig-. 1, Pseudogonatodes guianensiSj DZSP 3987, Shudikar- 
wau, Guiana [Britanica]; 2,3, P. amazonicuSj sp. n., holotipo (Giro 

Pasture fot.). 
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Separada desta na frente por uma drea imaculada, e entrando 
em contacto atras, ha uma outra faixa, de contornos menos mtidos. 
0 centro da regiao gular e branco, com mdculas ocasionais peque- 
nas. De n6vo a excegao e barboturi, 

Partes dorsals. Neste particular, o exemplar de furvus que 
usei foi de pouca serventia, restando-me apenas os dados da des- 
crigao original, 

Em guianensis e barbouri, a faixa que vem do olho a marca 
parietal, passando pelo timpano, continua pelo dorso, mais ou menos 
conspicua, com as margens festonadas. Separa assim uma faixa 
vertebral irregular de uma faixa escura em cada flanco, A faixa 
vertebral comega sempre em uma mancha grande,, adjacehte as 
marcas iniciais. Nos campos escuros laterais ha, em alguns exem- 
plares, manchas mais claras ou escuras, e chevrons tambem mais 
ou menos distintos. Em amazonicus as faixas claras sao obsoletas 
no tronco, em que se notam chevrons, distintos em um exemplar, 
apagados nos outros. Em lunulatus a faixa vertebral e muito 
estreita, e as faixas claras correlativamente alargadas; cada faixa 
escura lateral, diz Roux (1927) "se resout ensuite en taches assez 
nettes". Tambem "sur le dos quelques taches brunes, peu appa- 
rentes, avee centre claire", o que parece concordar com o padrao 
visto em amazonicus. Essa tendencia a redugao e-fragmentagao das 
faixas longitudinals escuras parece atingir o maximo em furvus. 
Ruthven (1915) diz; "Two rows of pale spots on the back, distinct 
in the lumbar region, barely discernible anteriorly, represented on 
the tail by two broken, wavy, dark olive lines". 

Na regiao sacral (amazonicus, guianensis, lunulatus) as faixas 
longitudinals claras tornam-se mais delgadas, onduladas, de limites 
mais regulares e mais distintos, e assim se continuam na cauda. 
Em barbouri ha certa variagao, a faixa escura mediana podendo 
ser muito reduzida. Em furvus as linhas claras sao onduladas, e 
ha uma serie de manchas laterais (Ruthven, 1915). 

Partes ventrais. Na superficie ventral do pescogo, amazonicus 
e guianensis apresentam de 1 a 3 linhas longitudinais de escamas 
negras sobre fundo claro, Nas outras especies isto nao se da. 

As partes ventrais sao, em todas as especies, fortemente man- 
chadas de escuro, sendo o peito um pouco menos maculado. 

A trapsigao entre o colorido do dorso e flancos e das partes 
ventrais e brusca em todas as formas menos barbouri. 

A superficie ventral da cauda e sempre escura, com uma 
estreita linha mediana mais clara, as vezes interrompida. 

ConclusXo 

Como se verifica pelas notas que antecedem e pela chave que 
se segue, barbouri aberra das demais especies do genero, mas estas 
sao extremamente parecidas entre si. Nao e dificil que, como 
sugerido por Test, Sexton & Heatwole (1966), estejamos em pre- 
senga de um "Kreis". Entre as formas aqui consideradas, guia- 
nensis e a que mais se aproxima de amazonicus. As principais 
diferengas entre elas sao: 

(i) a ausencia de um granule mediano post-rostral em guia- 
nensis, 
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(ii) a forma da margem posterior da sinfisal, que e um Y 
aberto para tras em amazonicus, e transversal em guianensis; 

(iii) o focinho de amazonicus e mais claro e mais estreito ao 
nivel dos olhos (estampa 2: 1,3). 

Chave 

1. Dorso com escamas imbricadas; 3 granules em contacto 
com a margem posterior da rostral; a l.a infralabial 
alcanga o quarto anterior do olho; margem posterior 
da sinfisal em V de vertice anterior; 42 a 48 ventrais 
da transversal anterior da raiz do brago a fenda anal; 
sem faixa branca marginada de negro nos lados da 
gula; transicao entre colorido dorsal e ventral grada- 
tiva; comprimento rostro-anal ate 23 mm. Cajamarca, 
Peru   barbouri 

1'. Dorso com granules; uma faixa branca, marginada de 
negro, do canto da boca a regiao gular lateral; tran- 
sigao entre colorido dorsal e ventral brusca   2 

2 (!'). 2 granules em contacto com a margem posterior da rostral; 
l.a infralabial alcancando o nivel da margem anterior 
do olho; 39 ventrais entre a transversal anterior da 
raiz do braco e a fenda anal, 22 a meio corpo; uma 
mancha clara interorbital; ate 30 mm. Guiana [Bri- 
tanica]  guianensis 

2'. 3 granules em contacto com a margem posterior da rostral 
  3 

3 (2'). A l.a infralabial alcanga o nivel do loro; margem posterior 
da sinfisal transversa; ventrais 46 e 27; ate 42 mm. 
Santa Marta, Colombia  jurvus 

3'. A l.a infralabial alcanca o nivel da margem anterior do 
dlho             4 

4 (3'). Margem posterior da sinfisal transversa; ventrais 37-38 e 
21; ate 26 mm. Falcon, Venezuela   lunulatus 

4'. Margem posterior da sinfisal em V de vertice anterior; 
ventrais 40-41 e 21-24; uma nitida mancha clara na 
regiao interorbital; ate 26 mm. Amazonia ocidental 
   amazonicus 

Nota sobre a disteibuicao 

Ate agora Pseudogonatodes nao era conhecido da Hileia. A 
presente especie mostra que a distribuigao do genero e semelhante 
a de seu parente proximo Lepidoblepharis: uma serie de especies 
ao longo da periferia da Amazonia, e uma especie dentro desta. 
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