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DESCRICAO DE UMA NOVA ESPECIE DE GONATODES DA AMAZONIA 
(SAURIA, GEKKONIDAE) 

M. T. RODR1GUES 

ABSTRACT 

Gonatodes tapajonicus, sp. n., based on 9 specimens, was found in a palm thicket (Euterpe olera- 
cea) at Cachoeira do Limao (04o41'S, 56°2I'W) on the Rio Tapajos. Locally the new species and G. 
humeralis were mutually exclusive, although elsewhere the latter occurred in palm thickets. G. hume- 
ralis has a dull-colored tail; alt species sympatric with it (but not among themselves) have conspic- 
uous tail rings. 

INTRODUgAO 

O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (1BDF) esta realizando um le- 
vantamento preliminar da fauna e flora do Parque Nacional da Amazonia, Rio Tapajos. 
Nos meses de novembro de 1978 e Janeiro e fevereiro de 1979 estive trabalhando na area, 
reunindo material e informa^ao ecologica sobre os repteis; ali coletei uma especie de Go- 
natodes que me parece diferente das formas conhecidas. Alem da descrigao formal, serao 
aqui discutidos as rela^des ecologicas locais entre esta especie e Gonatodes humeralis e 
um interessante padrao geografico que aparece no colorido caudal entre os representantes 
simpatricos do genero na Amazonia. 

Gonatodes tapajonicus, sp.n. 
(Fig. 1) 

Holotipo: MZUSP 53676, a, Brasil: Para: Cachoeira do Limao, Rio Tapajos, 5.ii.79, 
M. T. Rodrigues col., mimerode campo 79.1213. 

Paratipos: MZUSP 53669, 53670, 9 9, 30.i.79, M. T. Rodrigues 79.1142, 1143; 
MZUSP 53671, 53672, 53673, 9 9, l.ii.79, M. T. Rodrigues 79.1150, 1152, 1153; 
MZUSP 53674, or, l.ii.79, M. T. Rodrigues 79.1156; MZUSP 53675, cr, 5,ii.79, M. T. 
Rodrigues 79.1197; MZUSP 53677, 9 , 5.ii.79, M. T. Rodrigues 79.1214. Todos da mes- 
ma localidade que o holotipo. 

DIAGNOSE 

Gonatodes grande, com corpo cilindrico, ligeiramente deprimido; cquda um pouco 
mais longa que o corpo. Focinho recoberto por granules maiores que os do topo da ca- 
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befa. Sinfisal mais larga do que alta, seguida por granules achatados, muito maiores que 
os da regiao medio-gular. Antebrago revestido por escamas lisas e imbricadas. Escamas a 
volta do meio do corpo 116 a 126; 18 a 20 fileiras longitudinals de ventrais; 54 a 60 fileiras 
transversals de ventrais contadas na linha mediana entre o nivel da margem anterior dos 
bragos e a fenda anal. Macho muito colorido: na regiao posthumeral uma mancha branca 
arredondada, marginada de negro; garganta amarela com duas linhas obliquas castanho- 
avermelhadas convergindo para tras. Femea com mancha posthumeral branca sobre fun- 
do castanho; garganta creme, com as mesmas linhas encontradas no macho. 

descriqAo 

Cabegagrande; algo deprimida, um pouco mais larga que o pescogo, que e cilindrico 
e um pouco mais estreito que o corpo. 

Rostral retangular, muito mais larga do que alta, com incisao posterior bem marca- 
da. Supranasais hexagonais, lisas, ligeiramente entumescidas, separadas na linha media- 
na por uma ou duas fileiras de granules, dos quais os anteriores indentam a rostral. Nari- 
na arredondada, voltada para a frente, cercada pela rostral, supranasal e por tres peque- 
nos granules hexagonais. Focinho recoberto por granules arredondados, conicos, justa- 
postos, decrescendo de tamanho em direg3o a regiao interocular, muito maiores que os 
do topo da cabega. Estes sao conicos, subiguais, justapostos, iguais aos da regiao medio- 
dorsal. 

Canthus rostralis pouco pronunciado, arredondado. Na regiao loreal, granules 
iguais aos do focinho, exceto os da fileira que toca as supralabiais, que sao alongados e 
achatados, em mimero de 10 a 13 entre a narina e os primeiros granules suboculares. Seis 
ou sete supralabiais; a primeira maior, a segunda e a terceira subiguais, as seguintes dimi- 
niiindo de tamanho em diregao a comissura labial. Metade anterior do supercilio com 
granules aumentados dispostos em duas fileiras paralelas; os internes achatados, ligeira- 
mente imbricados, diminuindo de tamanho a medida que se aproximam da regiao intero- 
cular; os externos diferenciados em dois ou tres espinhos a altura do meio do olho. Cen- 
tre do olho sobre a quinta supralabial; diametro ocular menor que a distancia entre a na- 
rina e a margem anterior da orbita; pupila redonda. Ouvido arredondado, com margem 
lisa, situado ao nivel da comissura labial. 

Sinfisal subtriangular, mais larga do que longa, marginada por duas postsinfisais 
achatadas (tres em dois dos paratipos), menores que ou iguais as ventrais. Gulares ante- 
riores achatadas, justapostas, hexagonais, muito maiores que os granulos da regiao 
medio-gular. Seis ou sete infralabiais, primeira e segunda subiguais, as outras diminuindo 
de tamanho para tras. Sublabiais alongadas e aumentadas para tras da sutura entre a se- 
gunda e a terceira infralabiais. 

Dorso recoberto por granulos conicos e justapostos, menores na linha mediana, au- 
mentando progressivamente em tamanho nos flancos, passando gradualmente a assumir 
a forma das ventrais. Ventrais ciclohexagonais, lisas, imbricadas, um pouco mais largas 
na regiao preanal, em 18 a 20 fileiras longitudinais e 54 a 60 fileiras transversals contadas 
na linha media entre o nivel da margem anterior dos bragos e a fenda anal. Niimero total 
de escamas em volta do meio do corpo 116 a 125. Aba anal revestida por uma fileira de 
pequenos granulos alongados paralelamente a fenda. "Escutcheon" presente nos ma- 
chos. 

Antebrago revestido por escamas lisas e imbricadas, diminuindo progressivamente 
de tamanho em diregao a face ventral. Quadrante postero-superior do brago com granu- 
les conicos, justapostos, arredondados; o restante com escamas iguais as ventrais, maio- 
res na face superior. Membro posterior com granulos na face superior; na inferior, com 
escamas iguais as ventrais. Superficies palmar e plantar revestidas por escamas concavas, 
ligeiramente imbricadas. Lamelas infradigitais proximais dilatadas; com a mesma largura 
que as falanges. Terceiro e quarto dedos subiguais; quarto artelho o maior. Niimero total 
de lamelas do 4;>dedo 19 a 22; do 4?artelho 18 a 23. 
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RegiSo dorsal da cauda intacta com escamas lisas, imbricadas; em fileiras transver- 
sals e obliquas na regiao proximal, somente obHquas na porgao distal. Face ventral com 
escamas ciclohexagonais, maiores que as ventrais, as da linha mediana transversalmente 
dilatadas. Face dorsal da cauda regenerada com escamas dispostas irregularmente; na fa- 
ce ventral escamas transversalmente dilatadas, ocupando toda a siiperficie inferior. 

Colorado dos machos adultos em vida: regiao dorsal da cabe?a e pesco?o com 
manchas amarelas sobre fundo castanho avermelhado, tendendo a formar em certas par- 
tes linhas mais ou menos definidas. Supralabiais amarelas com pontua?ao negra muito fi- 
na. 

Na regiao dorsal (incluindo a base da cauda), um reticulo negro, amarelo e castanho- 
avermelhado, com malhas iguais ou pouco mais finas que as da cabefa. Flancos negros, 
finamente salpicados de azul claro. Uma mancha branca muito acentuada, marginada de 
negro, na regiao posthumeral, com diametro igual ou pouco menor que o do olho (ausen- 
te no lado esquerdo de um exemplar, MZUSP 53674). 

Membro anterior com o mesmo padrao que a cabega e o pescogo. Membro posterior 
com colorido igual ao dorsal em dois especimes; no holotipo nao ha diferengas de cor en- 
tre os dois membros. 

Garganta amarela com duas linhas obliquas castanho-avermelhadas convergindo 
para tras, com inicio respectivamente na 3." ou 4? infralabial e ao nivel da comissura la- 
bial. Duas linhas adicionais, da mesma cor, na norma lateral da cabega e do pescogo. A 
primeira comega sob o ouvido e termina na raiz do brago; a segunda tern inicio atras do 
olho, passa sobre o ouvido e logo se confunde com a reticulagao do pescogo. 

Ventre cinza enegrecido, com a regiao do "escutcheon" um pouco mais clara. 
Cauda intacta com a mesma coloragao geral que o ventre, exceto na porgao distal, 

marcada por dois ou tres aneis brancos e negros pouco acentuados. 
Colorido em alcool: A diferenga entre o branco e as cores vivas, tres meses apos a 

morte, ja nao e praticamente visivel; o mesmo pode ser dito quanto ao contraste existente 
entre o negro e o castanho-avermelhado. 

As femeas sao pouco coloridas, como e costumeiro em Gonatodes. Focinho casta- 
nho escuro. Supralabiais e infralabiais castanho esverdeadas, com manchas negras irregu- 
lares. Topo da cabega castanho-escuro com vermiculagoes mais claras. 

Dorso com duas series paravertebrais de manchas em chevron, marginadas na por- 
gao inferior por uma zona verde azulada, dispostas em oito fileiras desde o nivel da inser- 
gao do brago ate o da raiz da cauda. Uma mancha branca posthumeral sobre fundo casta- 
nho escuro muito menor que o diametro do olho, menos conspicua que nos machos. 

Membros anterior e posterior castanhos, com manchas claras irregularmente dispos- 
tas. 

Garganta creme, com padrSo igual ao do macho. Em duas femeas ha uma serie 
adicional de linhas obliquas, anteriores as demais, que podem ou nao se unir na linha me- 
diana. As duas linhas que se encontram na regiao lateral da cabega e pescogo dos machos 
tambem estao presentes nas femeas. Ventre creme. 

Na superficie dorsal da cauda intacta, as duas series simetricas de manchas paraver- 
tebrais se unem, formando faixas negras e verde-azuladas na porgao proximal; porgao 
distal com quatro series de aneis brancos e negros. Superficie ventral da cauda, branca no 
tergo anterior; com pontuagao negra esparsa. Porgao distal formada por aneis negros e 
brancos mais conspicuos que os dorsais e mais intensamente coloridos que no macho. 

Cauda regenerada castanho uniforme nos dois sexos. 
Colorido no alcool: Como as. femeas nao ostentam cores vivas, o colorido apos a fi- 

xagao continua ainda sendo uma boa aproximagao do que e no animal vivo. A linica mo- 
dificagao importante e a perda do contraste entre as cores claras. 

ECOLOGIA 

Esta populagao de Gonatodes tapajonicus foi encontrada em um agaizal (um bosque 
da palmeira Euterpe oleracea) ao longo de uma picada conhecida pelos seringueiros da re- 
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giao pelo nome de "Boa Fe". Esta area se situa na margem direita do Rio Tapajos, em 
frente a Cachoeira do Limao (04o4rS, 5602rW). O ajaizal tem area aproximada de 10 
hectares e se delimita claramente com a mata primaria. 

Gonatodes tapajonicus foi visto unicamente nas touceiras de Euterpe oleracea, da 
base dos troncos ate aproximadamente 1,20 m de altura. As informa?6es ecologicas obti- 
das no momento da captura estao resumidas na Tabela 1. O comprimento do corpo e da 
cauda quando intacta foram tornados logo apos a morte. As temperaturas cloacal e do ar 
foram medidas com um termometro WESCO de leitura rapida, apenas nos lagartos cuja 
captura nao envolveu esfor?o, evitado sempre o manuseio excessive. O pequeno mimero 
de individuos coletados, e a ausencia de jovens na amostra tornam prematura qual- 
quer analise mais fina do habitat estrutural e climatico dos lagartos; assim a informagao e 
apresentada sem nenhum comentario. 

TABELA 1 

Gonotodes tapajonicus: dados do campo 

numero 
MZUSP sexo 

corpo 

(mm) 

cauda 

(mm) 

altura 
do 

tronco 
(cm) 

diametro 
do 

tronco 
(cm) 

hora 
temperatura 

cloacal 
(0C) 

temperatura 
do ar 
(0C) 

53669 9 40 — 50 15 14:45 — _ 
53670 9 47 62 60 12 15:00 — — 
53671 9 55 63 70 20 09:35 27.0 25.8 
53672 9 46 — 100 20 08:20 27.0 24.8 
53673 9 52 — 50 10 08:24 27.0 25.2 
53674 cr 46 65 100 15 08:50 26.0 24.4 
53675 cr 47 59 70 15 12:45 27.0 27.0 
53676 cr 53 58 60 10 13:30 27.4 25.6 
53677 9 52 55 120 18 13:45 27.0 26.0 

A fuga e lenta, geralmente em dire^ao a base do tronco e buscando a face oposta ao 
observador, mas os lagartos nunca procuram abrigo no emaranhado de raizes escoras ou 
no folhi?o depositado na base das touceiras. So um entre os individuos observados fugiu 
para cima, mas parou a 3 metres; voltou-se com a cabe?a para baixo e iniciou uma serie 
de movimentos da cauda evidenciando og aneis brancos e negros. 

Os pontos que julgo mais interessantes sao a presenga de Gonatodes humeralis na 
mata adjacente e a natureza do contato entre as duas formas. G. humeralis ocorre nesta 
area sobre arvores de diametro variavel, do nivel do solo a cerca de 1,50 m, mas unica- 
mente na mata primaria. O contato entre as duas especies e linear. Qualquer transecto e 
em qualquer dire?ao que corte o agaizal nos da a sequencia: humeralis-tapajonicus-hume- 
ralis. Eu observei varios individuos deste ultimo a um metro do a^aizal, mas nunca dentro 
dele. O fato parece surpreendente, dada a presen?a neste habitat de bons nichos estrutu- 
rais inocupados. Embora nao seja possivel dizer que a separa^ao ecologica entre as duas 
especies, na area, seja completa, ela e, seguramente, pelo menos acentuada. 

Outros dados sobre Gonatodes humeralis foram obtidos na regiao. Na picada de Boa 
Fe, 2 a 3 km adiante da localidade tipo, G. humeralis e visto tanto na mata primaria, 
quanto no interior dos a^aizais, nao so nas Arvores do tipo em que e encontrado com fre- 
quencia na mata, mas tambem sobre as touceiras de Euterpe. Isto se repete nas duas mar- 
gens do Tapajos. 

O problema e claro e pode ser adequadamente formulado com base na questao: por 
que razao G. humeralis nao ocupa o habitat estrutural disponivel dentro deste a?aizal, se 
ele o faz na ausencia de seu congenere? 

Os nichos estruturais de humeralis nao estao ocupados por nenhum outro lagarto, 
nem mesmo por outros animais cuja posigao ecologica possa ser conflitante. O unico la- 
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garto arboricola (excluindo Gonatodes) coletado no a^aizal foi Anolis trachyderma. es 
ta regiao, ele ocupa touceiras de Euterpe oleracea, em contato imediato com Gonato es 
tapajonicus, embora tambem ocorra sobre palmeiras isoladas. Varias observagoes de 
Anolis trachyderma e Gonatodes humeralis sobre a mesma arvore em outras iocahdades 
indicam que a sintopia e possivel entre estas formas. 

D1SCUSSAO 

Um carater de uso corrente na sistematica de Gonatodes ate o presente momento tern 
sido o padrao de colorido. Nas especies da Amazonia o colorido do corpo e realmente 
muito caracteristico e permite o reconhecimento imediato de cada forma. 

Em 1968 Vanzolini diz: "Gonatodes e \xm genero dificil, pois os caracteres evolutiva- 
mente importantes copcentram-se em um so sexo e preservam-se mal pelos meios de roti- 
na. Trata-se de gecos diurnos cuja evolugao deu muita enfase ao colorido dos machos 
adultos, a cuja complexa variagao correspondem apenas e, as vezes, nem isso — sutis 
diferengas folidoticas." Esta e exatamente a situagao entre Gonatodes concinnatus e Go- 
natodes tapajonicus. O unico carater folidotico que permite separa-los e a forma da sinfi- 
sal, mas devido a ausencia de boas series cobrindo as suas areas geograficas, merece em- 
prego cuidadoso. No entanto, o colorido do corpo dos machos adultos (e, em menor 
grau, o das femeas) nao deixa duvidas de que se trata de duas boas especies. 

O genero apresenta atualmente cinco especies nos limites da Amazonia. Quatro delas 
sao alopatricas: Gonatodes annularis nas Guianas; Gonatodes concinnatus na Amazonia 
norte-ocidental; Gonatodes hasemani na porgao sul-ocidental e Gonatodes tapajonicus 
no vale do Tapajos. A quinta especie, Gonatodes humeralis, ocorre em toda a Amazonia 
e e simpatrica com as outras quatro. 

Ao lado do acentuado contraste no colorido corporal existente nestas quatro areas, 
aparece um padrao geografico interessante com relagao ao colorido caudal. Gonotodes 
humeralis apresenta uma cauda uniformemente escura, ou omamentada com faixas cas- 
tanho claras. Cada uma das formas simpatricas com humeralis ostenta cauda com aneis 
brancos e negros vivamente coloridos, sempre mais evidentes nas femeas. 

E muito possivel que no futuro, apos estudos de diferenciagSo geografica reunindo 
material suficiente, algumas das formas alopatricas venham a ser reconhecidas como su- 
bespecies; mas parece seguro que ao menos duas formas estao envolvidas. Evidencia para 
isto vem nao so do contraste existente entre o colorido dos machos, que possivelmente 
atua como mecanismo de isolamento durante a corte, mas tambem do padrao folidotico 
gular: hasemani e annularis tern granules gulares muito pequenos e homogeneos e concin- 
natus e tapajonicus apresentam uma regiao de granules achatados e muito aumentados. E 
evidente que sem bases mais amplas isto nao sugere afinidades entre as especies, mas real- 
ga a heterogeneidade existente entre as formas alopatricas. 

O corolario'disto e que a distribuigao geografica do padrao de colorido caudal nao e 
revelador de afinidades geneticas, mas um mecanismo evolutive criado e mantido pela se- 
legao natural para funcionar possivelmente como um sistema de sinais entre as especies 
simpatricas de Gonatodes. 

Considerando que as formas de Gonatodes apresentam comportamento territorial 
(Test, Sexton & Heatwole 1968; Stamps, 1977; e observagoes pessoais) deve ser extrema- 
mente interessante e util na solugao dos problemas de sistematica evolutiva o estudo do 
comportamento no genero. 
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Hgura 1: Conatodes tapajonicus, holotipo. 






