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INTRODUÇÃO

O golfinho - rotador de Fernando de Noronha pertence à
Subespécie pantropical oceânica Stenella longirostris lon-
girostris (Gray 1828). Possui uma forte caracteŕıstica
gregária (Norris e Dohl 1980) e costuma freqüentar, durante
o dia, a Báıa dos Golfinhos, em busca de águas calmas,
claras e tranqüilas para descansar, reproduzir e socializar
(Silva - Jr 1996). O comportamento de nadar na proa das
embarcações foi interpretado como uma forma de distrair
os mestres das embarcações permitindo a fuga do subgrupo
principal (Norris e Dohl 1980). Além disso, o golfinho - ro-
tador está entre os odontocetos que apresentam o sistema
de atividades aéreas (conjunto de padrões de saltos fora da
água) mais complexo, utilizadas como uma forma de comu-
nicação intra - espećıfica.

Populações de cetáceos ao redor do mundo estão se tornando
alvos da crescente indústria do turismo de observação de
Cetáceos, que segundo Hoyt (2001), propicia condições fa-
voráveis à conservação de espécies e gera fontes de renda
para comunidades locais. No entanto, na prática, isso não
tem sido verdade. No Equador, houve indicações de que
baleias - jubarte podem modificar o uso de seu habitat e
aumentar a velocidade de deslocamento (Scheidat et al.,
2004) em resposta à essa atividade. No Canadá, Trites
e Bain (2000) observaram baleias - orca respondendo com
deslocamentos mais rápidos e por trajetos menos previśıveis.
No Brasil, a interação do turismo embarcado com Sotalia
fluvialis causou mergulhos mais longos e afastamento dos
animais (Flores e Pereira 2004). Outras reações bastante co-
muns são a mudança no sentido do deslocamento (Williams
et al., 2002), alterações nos padrões de agregação de
espécies (Chilvers et al., 2004), a submersão, resultando
no aumento do tempo que os animais ficam sob a água
(Williams et al., 2002), a fuga em porpoise, como com-
portamento de alto estresse (Silva Jr. 1996) e como ocorre
em Fernando de Noronha, o acompanhamento de proa por

S. longirostris.

Além disso, os sons produzidos por motores de embarcações
são capazes de gerar dor ou até ferimentos em cetáceos
(Richardson 1995; Williams et al., 2002). Segundo Con-
stantine et al., (2004), se o tempo de uma atividade, como
o descanso, for reduzido por interrupções causadas pela pre-
sença constante de barcos, haverá uma redução das reservas
energéticas, que ao longo prazo deverá mudar o tamanho da
população (Trites e Bain 2000; Scheidat et al., 2004).

O horário de passeio de barco para observar golfinhos em
Fernando de Noronha, durante o ińıcio da manhã, é o mais
impactante para os Golfinhos - rotadores, por estarem retor-
nando das áreas de alimentação, resultando em um maior
gasto energético para realizar os deslocamentos naturais.
Com isso, segundo Silva Jr (1996), menos tempo os rota-
dores têm dispońıvel para descansar e reproduzir no interior
da báıa.

OBJETIVOS

Geral: Avaliar os padrões de resposta da população de S.
longirostris de Fernando de Noronha, à atividade embar-
cada de observação desses animais.

Espećıficos:

1. Relacionar o tamanho dos agrupamentos de S. lon-
girostris de Fernando de Noronha, ao número de em-
barcações em um mesmo tempo e local, assim como à ve-
locidade e forma de condução da embarcação.

2. Relacionar o a velocidade e forma de deslocamento dos
agrupamentos de S. longirostris de Fernando de Noronha,
ao número de embarcações em um mesmo tempo e local, as-
sim como à velocidade e forma de condução da embarcação.

3. Relacionar os eventos de atividades aéreas observados nos
agrupamentos de S. longirostris de Fernando de Noronha,
ao número de embarcações em um mesmo tempo e local, as-
sim como à velocidade e forma de condução da embarcação.
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MATERIAL E MÉTODOS

A coleta de dados neste estudo foi realizada no peŕıodo en-
tre 04 de abril e 26 de maio de 2004, exclusivamente no ar-
quipélago de Fernando de Noronha ( 3*51’ Sul de latitude e
32*25’ Oeste de longitude), com águas caracterizadas pela
salinidade elevada, baixas concentrações de sedimentos, de
matéria orgânica, de nutrientes e de plâncton e com alta
transparência (Silva Jr. 1996). É um conjunto de ilhas
vulcânicas em uma cadeia no qual Fernando de Noronha
representa a parte das montanhas que emergiram fora da
coluna d’água, com uma base a 4000 metros de profundi-
dade no assoalho oceânico e 60 km de diâmetro, no sentido
NNE - SSW.

O Forte do Boldró se encontra no mesmo lado da ilha prin-
cipal que a báıa dos golfinhos, à cerca de 40 m de altura,
sobre uma falésia. Fica situado no caminho percorrido di-
ariamente pelos golfinhos - rotadores e embarcações de Fer-
nando de Noronha entre a área de descanso e a de ali-
mentação. Portanto, foi o local da coleta de dados. Foi
escolhido o peŕıodo da manhã, entre 8h e 12h, por ser o
horário mais provável de observação dos animais ao sáırem
da Báıa dos Golfinhos.

RESULTADOS

Após 144 h de observação, foram coletados dados de 36
agrupamentos de S. longirostris.

Efeito do número e velocidade dos barcos

O tamanho dos agrupamentos de S. longirostris parece ter
uma relação negativa, apesar de não significativa, com o
número de embarcações (F = 2.2; p = 0.11). O número de
barcos também estava associado a uma alteração no estado
do deslocamento dos agrupamentos (F = 12.1; p = 0.02).
Com mais de uma embarcação prevaleceram deslocamen-
tos acompanhando a proa ou em submersão. Na ausência
de barcos deslocamentos na categoria devagar foram mais
comuns, juntamente com rápidos e em porpoise. Em alta ve-
locidade, barcos parecem mudar deslocamentos mais lentos
e acompanhando a proa para outros tipos caracteŕısticos de
situações de fuga, como o porpoise e em submersão (F =
11.7; p = 0.02).

Com a mudança de uma condição de ausência de barcos para
a presença de um barco, foi observado um aumento signi-
ficativo (F = 4.6; p = 0.015) nas atividades aéreas pelos
golfinhos. No entanto, com dois barcos os eventos de ativi-
dades aéreas foram reduzidos a freqüências equivalentes (F
= 4.6; p = 0.09) aquelas observadas na ausência de barcos.

Atitude dos mestres das embarcações

Ao contrário da relação observada entre o número de bar-
cos e de indiv́ıduos nos agrupamentos de S. longirostris, at-
itudes fora das normas de condução, por parte dos mestres,
foram associadas a um aumento no tamanho desses grupos
(F = 5.5; p = 0.02). Essas mesmas atitudes provocaram
uma mudança significativa no estado de deslocamento. Em
condições legais, prevaleceram as observações de agrupa-
mentos parados, deslocando - se devagar ou acompanhando
os barcos na proa. Quando os barcos foram conduzidos fora
das normas, foi observada uma troca para deslocamentos
rápidos, em submersão ou porpoise. Todas essas mudanças

foram significativamente distintas em relação à atitude dos
barcos (F = 10.0; p = 0.049).

DISCUSSÃO

Efeito de número e velocidade dos barcos

Neste estudo não houve diferença significativa entre a
variação no número de barcos e as variáveis: tamanho e
velocidade de deslocamento dos agrupamentos. Esse resul-
tado difere dos encontrados por Kruse (1991), que observou
orcas no estreito de Johnstone no Canadá nadando 1.4 vezes
mais rápido na presença de barcos. Scheidat et al., (2004)
observaram um aumento de ate 50% na velocidade de deslo-
camento de baleias - jubarte no Equador. Em Fernando de
Noronha, o comportamento de nadar na proa parece manter
os deslocamentos mais lentos na presença de barcos.

Na ausência de barcos, foram mais freqüentes deslocamen-
tos devagar ou rápido. Com mais de uma embarcação
prevaleceram deslocamentos acompanhando a proa ou em
submersão. Foram observados deslocamentos rápidos e em
porpoise, sem que houvesse qualquer embarcação na área
de estudo. Isso pode ser explicado pela aproximação em
alta velocidade de lanchas ainda fora da área de estudo.
Segundo Lusseau (2003), o som produzido por seus mo-
tores pode se propagar por quilômetros. Em Fernando de
Noronha, barcos em alta velocidade parecem mudar deslo-
camentos mais lentos e acompanhando a proa para outros
tipos caracteŕısticos de situações de fuga, como o porpoise
e em submersão.

Na presença de um barco, foi observado um aumento nas di-
versas atividades aéreas realizadas pelos golfinhos. As ativi-
dades aéreas realizadas por S. longirostris, (Norris e Dohl
1980), foram associadas à comunicação entre os indiv́ıduos
de um grupo. Se considerarmos que os rúıdos dos mo-
tores das embarcações interferem mais na vocalização que
na ecolocalização desses animais (Bain e Dahlheim 1994),
um aumento nas atividades aéreas pode sugerir à necessi-
dade de uma forma alternativa de comunicação.

Atitude dos mestres das embarcações

Agrupamentos de S. longirostris foram maiores quando a
condução dos barcos foi feita fora das normas do PARNA-
MAR de Fernando de Noronha. Possivelmente, a coesão
do grupo facilita a fuga em situações de ameaça, com altos
rúıdos na água. Também foi observado que em condições
ilegais, geralmente por excesso de velocidade, foram obser-
vados deslocamentos rápidos, em submersão ou porpoise.
Quando a condução foi dentro das normas prevaleceram
deslocamentos mais lentos ou acompanhando os barcos na
proa. O deslocamento em porpoise, e o ato de submergir são
conhecidos em outras populações de cetáceos em situações
de estresse (Flores e Pereira 2004; Lusseau 2003; Norris e
Dohl 1980; Silva Jr. 1996; Williams et al., 2002). Santos -
Jr et al., 2006 conclúıram em um estudo, que golfinhos da
espécie T. truncatus responderam à formas ameaçadoras de
aproximação com afastamento, possivelmente como forma
de evitar colisões. Em Fernando de Noronha, no ano de
2006 foi encontrado um adulto de S. longrostris condenado
por feridas causadas em uma colisão com barco (Camargo
e Bellini, 2007).

Os golfinhos - rotadores de Fernando de Noronha podem
estar em estado de tolerância ou habituação (Richardson
1995), já que dependem de alguns locais de alta qualidade,
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como a Báıa dos Golfinhos. Por terem sido observadas algu-
mas infrações ao longo do peŕıodo do estudo, surgem algu-
mas questões a respeito das conseqüências ao longo prazo.
Será que ocorre uma sensibilização, por parte dos golfinhos -
rotadores, às situações ameaçadoras impostas pelos mestres
dos barcos? Isto poderia levá - los, a não mais freqüentarem
o local para evitar esses gastos energéticos? Isto já foi ob-
servado em outros lugares no passado. Lusseau (2003) con-
statou que a violação da legislação aplicada à proteção dos
mamı́feros marinhos da Nova Zelândia por parte das em-
barcações foi o fator que mais influenciou negativamente a
população de golfinhos estudada.

CONCLUSÃO

Neste estudo as principais respostas comportamentais de
Stenella longirostris a presença de barcos esteve associada
ao número e à forma como foram conduzidos. As respostas
mais freqüentes à presença de barcos foram o deslocamento
acompanhando a proa e um aumento dos eventos de ativi-
dades aéreas. Em relação à atitude dos mestres dos barcos,
a condução ilegal substituiu deslocamentos “devagar” para
“rápidos”, submersos ou em porpoise. A maior atitude ilegal
mais freqüente foi o excesso de velocidade por lanchas.
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