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INTRODUÇÃO

align=”justify”>Os onicóforos compreendem atualmente
um grupo de animais invertebrados terrestres de corpo
mole e aveludado, com fortes semelhanças morfológicas com
artrópodes e, em menor escala, com aneĺıdeos (Rupert et
al., 006). Vivem principalmente em florestas tropicais, onde
as condições de umidade e temperatura são relativamente
estáveis e em zonas temperadas do hemisfério sul (Rupert
et al., 006). Nestes ecossistemas, habitam em ambientes
úmidos e geralmente escuros, podendo ser encontrados no
folhiço, em troncos cáıdos e em decomposição, sob pedras,
em orif́ıcios no solo, na base de algumas árvores, entre fol-
has de bromélias ou mesmo em cavernas (Vasconcellos et
al., 004). Onicóforos são predadores de cupins, baratas,
isópodes, minhocas, aranhas e outros invertebrados de solo
(Hamer et al., 997; Dias & Lo - Man - Hung, 2009).

align=”justify”>Atualmente estão descritas cerca de 160
espécies pertencentes a 49 gêneros (ITIS - Catalogue of
Life, 2009), agrupadas em duas famı́lias, que são: (1) Peri-
patopsidae, encontrada nas regiões do Chile, África do Sul,
Austrália e Ásia; e (2) Peripatidae, encontrada nas regiões
das Antilhas, México, Norte da América do Sul, Oeste da
África Equatorial e Sudeste da Ásia (Peck, 1975). Ape-
sar da importância do Filo Onychophora, ainda pouco se
conhece sobre a ecologia e história de vida dos onicóforos,
principalmente na Região Neotropical (McGllyn & Kelley,
1999).

align=”justify”>A fauna de onicóforos brasileira é pouco
estudada, havendo até o momento o registro de apenas 11
espécies, todos da famı́lia Peripatidae (Peck, 1975; Oliveira
& Wieloch, 2005). O estudo do grupo contribui enorme-
mente para a compreensão da evolução dos artrópodes e
para dar suporte às teorias biogeográficas, como a Teoria
dos Refúgios, devido ao fato dos onicóforos viverem em
microhabitats restritos e não se locomoverem por grandes
distâncias (Monge - Nájera, 1995).

OBJETIVOS

align=”justify”>O presente trabalho teve como objetivo
principal fazer um estudo sobre a distribuição do gênero
Peripatus no estado do Ceará, com o registro de novas
ocorrências. O trabalho teve também como objetivo, re-
forçar a importância dos ecossistemas nos quais esses ani-
mais ocorrem para a conservação do onicóforos nos brejos
de altitude do complexo Mata Atlântica do Ceará.

MATERIAL E MÉTODOS

align=”justify”>Inicialmente foi realizado um levanta-
mento bibliográfico a respeito da diversidade do filo Ony-
chophora no Brasil para se obter um quadro geral da
situação do grupo e sua ocorrência para o estado do Ceará.

align=”justify”>Posteriormente foram analisados
espécimes de onicóforos coletados em várias ocasiões no
estado, preservados em álcool 70º GL, mas que ainda não
haviam sido estudados. Todos os espécimes foram medidos,
com o aux́ılio de um paqúımetro com precisão de 0,05mm.
Foram analisadas as caracteŕısticas morfológicas como o
número de pernas e a coloração, quando posśıvel. Esses
espécimes foram identificados com aux́ılio de bibliografia
especializada (Peck, 1975), até o menor ńıvel taxonômico
posśıvel. A análise de morfologia foi realizada em todos os
exemplares, até mesmo naqueles sem procedência, para que
fosse posśıvel uma comparação com os outros exemplares.

align=”justify”>Também foram realizadas coletas nas prin-
cipais serras úmidas do Ceará, dando prioridade àquelas
onde ainda não haviam sido coletados onicóforos. A coleta
ativa manual foi a metodologia utilizada nas novas coletas.

RESULTADOS

align=”justify”>A bibliografia a respeito da diversidade
do Filo Onychophora no Brasil ainda é escassa. Os esta-
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dos para os quais foram registrados onicóforos no Brasil,
até o momento, foram: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará,
Esṕırito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas
Gerais, Pará, Paráıba, Pernambuco, Rio de Janeiro e To-
cantins (Peck, 1975; Oliveira & Wieloch, 2005; Vascon-
cellos et al., 004 e 2006; Santana, 2008). Em relação às
espécies encontradas, existe o registro de apenas 11 para
todo páıs, todas da famı́lia Peripatidae (Peck, 1975; Vas-
concellos et al., 004; Oliveira & Wieloch, 2005). Devido ao
fato de serem animais raramente vistos, esse número pode
ser maior, ainda mais se considerando a falta de estudos da
fauna de onicóforos em diversos estados do Brasil.

align=”justify”>Neste trabalho, foram estudados 20
espécimes de onicóforos, dos quais 11 estavam devidamente
etiquetados com procedência e outros dados importantes,
enquanto nove estavam apenas com o estado de procedência,
mas sem etiquetas de identificação com informações mais
detalhadas. Como resultado, foi posśıvel aumentar o con-
hecimento sobre a distribuição do grupo para o estado do
Ceará, com a expansão da área de ocorrência. Os espécimes
estudados têm como procedência quatro localidades difer-
entes: cinco espécimes para o munićıpio de Guaramiranga
(coordenadas: 040 15’ 46”S e 380 55’ 58”W) e uma para o
munićıpio de Pacoti (coord.: 040 13’ 30”S e 380 55’ 22”W),
ambos no maciço de Baturité; quatro espécimes para o mu-
nićıpio de Ubajara (coord.: 030 51’ 16”S e 400 55’ 16”W),
na serra da Ibiapaba e um espécime para o munićıpio de
Maranguape (coord.: 030 53’ 24”S e 380 41’ 09”W).

align=”justify”>Com base nas análises morfométricas dos
espécimes estudados, todos foram identificados como per-
tencentes ao gênero Peripatus (famı́lia Peripatidae). Para o
estado do Ceará só havia dois registros de ocorrência para
o grupo. Martins e Cascon (1990) relatam a ocorrência
do gênero para a Serra de Guaramiranga, no munićıpio de
Baturité. Vasconcellos (2006) relata ocorrência para a Cha-
pada do Araripe, no munićıpio do Crato. Embora todos
os espécimes neste trabalho pertençam ao mesmo gênero
encontrado em trabalhos anteriores, neste foi posśıvel au-
mentar a área de distribuição conhecida para o grupo no
estado.

align=”justify”>Assim como neste trabalho, nenhum
onicóforo registrado para o estado do Ceará foi ainda iden-
tificado ao ńıvel de espécie. A dificuldade de identificação
de espécies e o número reduzido de profissionais trabal-
hando com o grupo é a posśıvel causa para isto. Além
disso, Reid (1996) cita que a falta de caracteŕısticas espe-
ciais impede um ńıvel elevado inteiro e satisfatório de clas-
sificação, causas que dificultam uma descrição ao ńıvel de
espécie. Devido a essas particularidades, é posśıvel que al-
guns dos espécimes já registrados, no Ceará e em outros
estados brasileiros, sejam espécies novas. Os exemplares
estudados devem posteriormente ser identificados ao ńıvel
espećıfico, para se obter um maior conhecimento sobre a di-
versidade de Onychophora no estado e no Brasil como um
todo.

align=”justify”>Deve - se ressaltar que todos os exemplares
foram coletados nas serras do estado, em ambientes do tipo
brejo de altitude. A ausência de registros em outros habi-
tats e a própria biologia destes animais (habitat restrito,
limitado poder de dispersão, entre outras) indicam que, no

estado do Ceará, os onicóforos estão restritos a estes ambi-
entes. Este conhecimento é importante para a conservação
deste grupo, cujas espécies foram categorizadas como vul-
neráveis na lista vermelha dos animais ameaçados de ex-
tinção (“World Conservation Union” - IUCN) (Wells et al.,
983). No Brasil, apenas a espécie Peripatus acacioi é citada
como “em risco de extinção” (Machado et al., 008). Tendo
em vista a importância das serras úmidas do estado do
Ceará e a degradação atual deste ecossistema, estudos sobre
onicóforos (em conjunto com demais táxons - alvo), pode-
riam gerar subśıdios para ações de conservação dos Brejos
de Altitude, uma vez que as maiorias das medidas de con-
servação têm, quase sempre, como alvos apenas vertebrados
e espécies consideradas carismáticas, desconsiderando a im-
portância da conservação de invertebrados (Wilson, 1987).

align=”justify”>As espécies do Filo Onychophora deveriam
ser consideradas alvos prioritários para estudos de con-
servação, como sugere New (1995), devido à sua relativa-
mente desconhecida diversidade, sistemática e relações filo-
genéticas e a preocupação mundial em relação à conservação
da biodiversidade. Outros táxons restritos às serras úmidas
do estado poderiam ser beneficiados da conservação desses
ambientes, tendo em vista que os onicóforos poderiam ser
considerados como indicadores de conservação de ecossis-
temas, principalmente devido ao fato de habitarem mi-
crohabitats espećıficos (Barclay et al., 000). Este tipo de
proteção em ńıvel de comunidade é advogado como a opção
de manejo prefeŕıvel para muitas espécies de onicóforos
(New, 1995).

align=”justify”>Estudos ecológicos sobre onicóforos nas
áreas em que já foram registrados são recomendados e, adi-
cionalmente, coletas em locais com caracteŕısticas semel-
hantes aos quais já foi registrada a ocorrência de onicóforos,
serão de grande aux́ılio. Esses dados são essências para uma
melhor compreensão da ecologia, distribuição e conservação
dos onicóforos no Brasil.

CONCLUSÃO

align=”justify”>A distribuição do gênero Peripatus no es-
tado do Ceará foi aumentada, passando de duas para cinco
localidades.

align=”justify”>Devido à carência de estudos sobre Ony-
chophora no Brasil, o registro das novas ocorrências apre-
sentado neste trabalho é importante para compreensão da
biogeografia dos Onychophora no Brasil. Apesar do pe-
queno número, é posśıvel que haja uma maior diversidade
de onicóforos para o Brasil, pois o estudo do grupo no páıs
ainda é escasso.

align=”justify”>Devido às caracteŕısticas biológicas desses
animais e ao fato de sua distribuição no estado do Ceará
estar, possivelmente, restrita aos ambientes de serra úmida,
este registro reforça a necessidade de se desenvolver e am-
pliar poĺıticas de conservação para essas áreas.
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