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INTRODUÇÃO

A baleia jubarte, Megaptera novaeangliae, é uma espécie
migratória e cosmopolita que ocorre em todos os oceanos
(Dawbin, 1966; Clapham & Mead, 1999). Durante o verão,
ela se dirige para águas polares para se alimentar e du-
rante o inverno migra para águas tropicais e subtropicais
para acasalar e dar à luz aos seus filhotes. O Banco
dos Abrolhos (16o40’S - 19o30’S; 37o25’W - 39o45’W) é a
mais importante área de reprodução para baleias jubarte
no Oceano Atlântico Sul Ocidental (Engel, 1996; Siciliano,
1997; Matins et al., 2001).

Um dos comportamentos mais viśıveis das grandes baleias é
a expiração (o “borrifo”) e, portanto, padrões respiratórios
e de mergulho são facilmente caracterizados. A frequência
respiratória (número de borrifos por unidade de tempo) re-
flete os estados fisiológicos (Wursig et al., 1986; Dolphin,
1987a) e comportamentais (Wursig et al., 1984; Dorsey et
al., 1989) das baleias, assim como a condição f́ısica dos in-
div́ıduos (Chu, 1988).

O comportamento respiratório de baleias jubarte foi bas-
tante estudado no Alasca, área de alimentação (Dolphin,
1987a, 1987b, 1988; Szabo & Duffus, 2000), porém em áreas
de reprodução são poucos os estudos. Em Silver Bank, na
República Dominicana, foi documentado apenas o compor-
tamento de machos cantores (Chu, 1988). No Banco dos
Abrolhos estudos foram realizados a partir de ponto fixo,
entre os anos de 1998 e 2004, na Ilha de Santa Bárbara,
Arquipélago dos Abrolhos (Petta, 2002; Peres, 2006).

OBJETIVOS

O presente estudo tem como objetivo analisar a frequen-
cia respiratória de baleias jubarte no Banco dos Abrolhos
e identificar fatores que influenciam na variação deste com-
portamento.

MATERIAL E MÉTODOS

Coleta dos dados

Os dados foram coletados entre os meses de julho e novem-
bro, em três temporadas reprodutivas das baleias jubarte
no Banco dos Abrolhos: 2003, 2007 e 2008. A coleta dos
dados foi feita através de cruzeiros de pesquisa semanais re-
alizados pelo Instituto Baleia Jubarte. Rotas diárias foram
pré - estabelecidas a fim de cobrir toda a área de estudo.
Cada grupo avistado era acompanhado, geralmente, por no
máximo 30 minutos. Para este estudo são analisados os
dados dos seguintes grupos: solitário (um adulto); dupla
(dois adultos); fêmea com filhote; fêmea com filhote e um
adulto. Filhotes foram definidos como um animal muito
próximo de um adulto e estimado visualmente com até 50
% do comprimento do animal acompanhante (Chittlebor-
ough, 1965), presumivelmente nascido na temporada em
andamento. Todas as baleias que não eram filhotes foram
consideradas adultas (juvenis e sexualmente maduros). Não
foram coletados intervalos respiratórios de grupos maiores
pela dificuldade de caracterizar os indiv́ıduos. Enquanto
tentativas de fotoidentificação e coleta de biópsia eram feitas
ocorria a coleta dos dados: posição geográfica (através do
GPS), tamanho e composição do grupo, profundidade, com-
portamento e intervalo respiratório dos indiv́ıduos; além de
informações sobre as condições climáticas. Os intervalos res-
piratórios dos indiv́ıduos foram registrados com a utilização
de um cronômetro. Nos grupos de composição “fêmea com
filhote e um adulto” os indiv́ıduos adultos eram diferenci-
ados pela presença do filhote junto à fêmea. Nas “duplas”
o intervalo respiratório só era registrado para animais que
apresentavam comportamento sincrônico.

Análise dos dados

Os comportamentos que os animais desempenhavam foram
classificados de acordo com o gasto energético em: baixo
(repouso, exposição caudal parada, canto), médio (deslo-
camento) e alto gasto energético (comportamentos aéreos,
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como salto e batida de nadadeiras). De acordo com o
horário em que os animais foram observados, a intensidade
de luz foi classificada em: baixa (das 6h às 8h e das 16h às
18h), média (das 8h às 10h e das 14h às 16h) e alta (das
10h às 14h).

Os dados foram organizados em planilhas e analisados no
programa de computador STATISTICA v.7.0 (StatSoft).
Uma eventual relação entre frequência respiratória e pro-
fundidade local foi verificada através de um gráfico de dis-
persão e do cálculo do coeficiente de determinação (r2). O
teste não paramétrico de Kruskal - Wallis foi aplicado para
analisar a influência dos demais fatores: comportamento ou
atividade que os animais estavam desempenhando (agru-
pados de acordo com o gasto energético), peŕıodo do dia
(de acordo com a intensidade de luz) e data (meses ao
longo de cada temporada reprodutiva). Para a análise da
influência do comportamento foram utilizadas somente as
freqüências respiratórias dos animais que desempenhavam
comportamentos com a mesma classificação quanto ao gasto
energético. Ou seja, aqueles que apresentaram diferentes
comportamentos classificados em mais de uma intensidade
de gasto energético foram exclúıdos desta análise. A in-
fluência do comportamento também foi analisada através
da observação de gráficos constrúıdos com as seqüências de
intervalos respiratórios dos animais solitários.

RESULTADOS

Foram analisadas as frequências respiratórias de 310 ani-
mais, sendo 216 indiv́ıduos adultos e 94 filhotes, perten-
centes a 212 grupos distintos. Destes grupos, 86 (40,6%)
eram solitários, 10 (4,7%) duplas, 71 (33,5%) fêmeas com
filhotes e 45 (21,2%) fêmeas com filhotes e um adulto. Os
grupos foram acompanhados por 35 minutos, em média,
totalizando mais de 122 horas de avistagem. O tempo de
coleta de intervalos respiratórios dos indiv́ıduos variou entre
5 e 73 minutos.

O número de animais observados variou entre os meses e en-
tre as temporadas reprodutivas. Sessenta e um indiv́ıduos
foram analisados em 2003, 53 em 2007 e 196 em 2008. Nos
meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro foram
observados 12, 55, 53, 130 e 60 indiv́ıduos, respectivamente.
Não foi analisado nenhum filhote no mês de julho e na tem-
porada de 2007. Um maior número de animais solitários foi
observado em agosto, e de fêmeas com filhotes e fêmeas com
filhotes e um adulto em outubro.

A proporção dos comportamentos registrados para os adul-
tos foi: 13,7% de baixo gasto energético (n=17), 76,6%
médio (n=95) e 9,7% alto (n=12). Para os filhotes os val-
ores foram: 6,5% baixo (n=3), 58,7% médio (n=27) e 34,8%
alto gasto energético (n=16).

A frequência respiratória média observada neste estudo foi
de 1,05 ± 0,40 borrifos/min para indiv́ıduos adultos, valor
abaixo do encontrado por Dolphin (1987b) em uma área
de alimentação no Alasca, 1,15 ± 0,97 borrifos/min. Para
filhotes a frequência respiratória média foi de 1,62 ± 0,45
borrifos/min. O valor mı́nimo encontrado foi de 0,34 bor-
rifos/min para um adulto solitário e o valor máximo foi de
3,24 borrifos/min para um filhote.

Há uma aparente independência entre a frequência res-
piratória e a profundidade local, tanto para os adultos
(r2=0,0017, p=0,56) quanto para os filhotes (r2=0,0053
p=0,48). Porém, segundo Wursig et al., (1986) e Dol-
phin (1987a), frequências respiratórias de baleias cinzentas
e provavelmente baleias jubarte apresentariam correlação
positiva com a profundidade do mergulho para alimentação.
A ausência de correlação no presente estudo pode ser devido
à pequena variação de profundidade na área amostrada (10
- 60m).
Pelo teste não - paramétrico de Kruskal - Wallis não houve
variação significativa na frequência respiratória em função
da intensidade de luz ao longo do dia (adultos: p=0,62;
filhotes: p=0,67). Assim como, intervalos respiratórios de
baleias da Groelândia se mantêm relativamente uniformes
ao longo do dia (Wursig et al., 1984).
A frequência respiratória dos adultos variou de maneira sig-
nificativa porém irregular ao longo da temporada reprodu-
tiva (p=0,04): entre o mı́nimo de 0,9 borrifos/min (média
de agosto), e o máximo de 1,2 borrifos/min, (média de
julho). De acordo com o teste de comparação a poste-
riori, somente os meses de agosto e outubro foram signi-
ficativamente diferentes (p=0,031). Isto pode ser explicado
pelo fato que em agosto os indiv́ıduos observados foram, na
maioria, solitários, enquanto que em outubro foram fêmeas
acompanhadas de filhotes, algumas com mais um adulto,
apresentando maiores frequências respiratórias.
No que diz respeito aos filhotes essa variação não foi sig-
nificativa (p=0,89) (entre 1,6 e 1,7 borrifos/min.), sem
evidência de aumento dos intervalos respiratórios ao longo
da temporada.
Embora não estatisticamente comprovado por conta do pe-
queno numero amostral, a observação dos gráficos con-
strúıdos com sequências de intervalos respiratórios parece
indicar a existência de diferentes padrões respiratórios para
alguns comportamentos. Por exemplo, animais realizando
exposição caudal parada e/ou cantando (n=6), apresen-
tam longos peŕıodos de apnéia (maiores que cinco minu-
tos) seguidos de intervalos respiratórios curtos (frequência
respiratória média = 0,78 ± 0,18 borrifos/min). Enquanto
que animais em deslocamento na superf́ıcie (n=6) apresen-
tam pequena variação nos intervalos (frequência respiratória
média = 1,06 ± 0,18 borrifos/min).
Da mesma maneira, em razão do pequeno numero amostral
em algumas categorias, não foi posśıvel evidenciar a in-
fluência do comportamento ou atividade dos animais na
frequência respiratória, quando estes foram agrupados de
acordo com o gasto energético (adultos: p=0,13; filhotes:
p=0,12).

CONCLUSÃO

Não foi encontrada variação significativa na frequência res-
piratória em função da profundidade, horário do dia ou
gasto energético provocado pelas atividades comportamen-
tais.
Há um aparente padrão na seqüência de intervalos respi-
ratórios para indiv́ıduos realizando exposição caudal parada
e/ou cantando: longos peŕıodos de apnéia são seguidos de
intervalos respiratórios curtos.
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Animais em deslocamento na superf́ıcie apresentam inter-
valos pequenos e constantes de respiração.
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