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Abstract 

The present work reports 32 new records of sightings, including pos- 
sible double countings, of southern right whales, Eubalaena australis, from 
1973 to 1992for localities from llha do Cardoso (25° 10'S), Sao Paulo State, 
to Nova lAfosa (17053 'S), Bahia State. A female and her calf were sighted at 
open sea off southern Bahia, about 290 km north to its former known limit of 
occurrence. The highest record frequency was observed between July and 
October, when 78.1% of the sightings were ofmother-calfpairs. Threats to the 
species along Brazilian coast were identified from unpublished and published 
records of strandings between 1977 and 1992 (n=2l) and interactions of south- 
ern right whales with fishing operations between 1981 and 1992 (n=9). The 
data presented here show the convenience of establishing conservation mea- 
sures for the species, specially along Rio Grande do Sul and Santa Catarina 
States. 

Keywords: Southern right whale, occurrence. Southeast Brazil, conservation, 
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Introduqao 

A presenga da baleia-franca-do-sul, Eubalaena australis, em baixas 
latitudes, durante seus periodos migratorios (junho a dezembro), e 
frequentemente citada para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e ocasionalmente Parana (entre 33o40'S e 2503rS) (Townsend, 1935; Watase, 
1959 a, b; Ellis, 1969; Castello e Pinedo, 1979; Lodi e Bergallo, 1984; Pinedo, 
1984; Camara e Palazzo, 1986; Ximenez et al, 1987; Secchi, 1990; Secchi et 
ai, 1991; Bittencourt e Zanelatto, 1992 e Simoes-Lopes et al., 1992). No 
entanto, informagoes sobre a sua presenga ao norte de 25 03rS sao escassas; 
sendo que para a costa da Bahia sua ocorrencia baseava-se apenas em indicios 
historicos (Camara, 1889). 

No Museu de Zoologia da Universidade de Sao Paulo encontram-se 
duas bulas timpanicas de baleias-francas-do-sul (MZUSP 2758 e 19837) 
coletadas em Iguape, Sao Paulo, que se constituiam, ate entao, nas unicas 
evidencias concretas da presenga da especie no estado de Sao Paulo. No final 
do seculo XVI, Lery (1941), descrevendo a Baia de Guanabara, Rio de Janeiro, 
menciona a freqiiente presenga de baleias em seu interior, enquanto que um 
quadro de Leandro Joaquim, pintado em 1710 (Museu Historico Nacional, Rio 
de Janeiro), retrata cenas de caga as baleias no interior da mesma baia. Embora 
a especie envolvida nao possa ser seguramente identificada, os animais ali 
retratados apresentam algumas semelhangas morfologicas com as baleias-fran- 
cas-do-sul. A presenga de E. australis no interior da Baia de Guanabara em 
epocas passadas foi posteriormente confirmada por Ribeiro (1931), que descreve 
um bloco de vertebras cervicais encontrado em escavagoes no bairro de Botafogo. 
Recentemente, Lodi e Bergallo (1984), Camara e Palazzo (1986) e Barros 
(1991), registram quatro avistagens de femeas de baleias-francas-do-sul com 
filhotes em Guarapari e Vila Velha, Espirito Santo. 

Registros historicos, porem nac confirmados, indicam que a especie 
teria atingido no passado o estado da Bahia, exibindo portanto uma distribuigao 
consideravelmente mais extensa do que a confirmada atualmente. 
Caracteristicas morfologicas e comportamentais das baleias citadas por Camara 
(1889) no interior da Baia de Todos os Santos, Bahia, sugerem tratar-se de 
baleias-francas-do-sul. Registros nao confirmados, citados por Carvalho (1975) 
e Hershkovitz (1966), sugerem que a especie poderia alcangar entre 23° e 
130S, respectivamente. 

Neste trabalho sao registradas 32 novas avistagens de baleias-francas- 
do-sul (incluindo possiveis duplas contagens) nos estados de Sao Paulo, Rio de 
Janeiro, Espirito Santo e Bahia, no periodo compreendido entre 1973 e 1992. 
Estes registros ampliam o conhecimento da distribuigao de E. australis em 
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baixas latitudes no Atlantico Sul Ocidental, apesar de, ate o momento, nao 
existirem dados suflcientes que permitam estimar o tamanho original nem o 
atual, da populagao que migra anualmente para o literal brasileiro. 

Sao tambem identificadas e discutidas ameagas a E. australis na costa 
do Brasil, visando contribuir para a conservagao e protegao dessa especie no 
Atlantico Sul Ocidental. 

Metodos 

Os registros de avistagens de E. australis baseiam-se em observagoes 
pessoais, pesquisas nos arquivos fotograficos dos principais diarios de Sao 
Paulo e Rio de Janeiro e imagens de emissoras de televisao. Com o intuito de 
determinar riscos potenciais a especie, foram compilados dados sobre interagoes 
de baleias-francas-do-sul com a pesca e encalhes ao longo do litoral brasileiro 
a partir de 1977, atraves de observagoes pessoais, da literatura e informagoes, 
consideradas confiaveis, de outras fontes. Estas informagoes foram 
complementadas com dados obtidos durante a primeira fase do Projeto Baleia- 
Franca (1981-1983), desenvolvido pela Fundagao Brasileira para a Conservagao 
da Natureza, com o apoio da Tinker Foundation e World Wildlife Fund-US, 
que contou com a participagao de um dos autores (L. Lodi) e pesquisas nos 
arquivos fotograficos dos principais jomais de Santa Catarina, Sao Paulo e 
Rio de Janeiro. 

Resultados e Discussao 

1. Avistagens 

Entre agosto de 1973 e dezembro de 1992 foram assinalados 32 novos 
registros de E. australis entre as localidades da Ilha do Cardoso (25o10'S), 
Sao Paulo e Nova Vigosa (17053'S) Bahia (Tabela 1). 

Durante os meses de julho a outubro, observou-se um maior mimero de 
ocorrencias (n=28), com 78,1% (n=25) das avistagens, correspondendo a grupos 
de femeas com filhotes. Tendo em vista que a grande maioria das baleias nao 
pode ser identificada individualmente, e possivel que esta alta percentagem de 
femeas com filhotes inclua duplas contagens. Individuos solitarios (incluindo 
um filhote) e um grupo contendo dois individuos adultos foram observados em 
sete ocasioes. 

Todas as avistagens foram realizadas proximo a costa, em distancias 
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estimadas que variam de 10m a 3.700 m, com excegao dos registros feitos em 
mar aberto em Marica, RJ e no sul da Bahia (Tabela 1, n0 26 e 32). Essa preferencia 
por aguas costeiras esta de acordo com os habitos previamente registrados para 
E. austral is em outras areas de sua ocorrencia, durante periodos migratorios em 
baixas latitudes (Gilmore, 1969; Cardenas et al., 1987 e Best, 1990). 

O fate de 93,7% dos registros ser posterior a 1981 reflete, provavelmente 
um maior esfonjo de observa^ao, devido a um aumento no mimero de 
pesquisadores envolvidos em estudos de mamiferos marinhos, principalmente 
no Rio de Janeiro, onde foram documentadas 21 avistagens, em um total de 32. 

A avistagem de uma femea com filhote na praia da Costa (20o2rS), 
Vila Velha, Espirito Santo, reportada por Barros (1991), representava o registro 
mais ao norte para E. australis na costa brasileira. No entanto, em 29 de 
setembro de 1990, uma femea com seu filhote foi avistada em mar aberto no 
sul da Bahia (Tabela 1, n0 32), estendendo o limite de ocorrencia da especie 
cerca de 290 km para o norte, constituindo o registro mais setentrional conhecido 
para E. australis no Atlantico Sul Ocidental e ainda o primeiro confirmado 
para a costa da Bahia. 

A temperatura da superficie da agua era de 240C e a profundidade variou 
entre 26 m e 27 m. 

Os copiprimentos totais da femea e do filhote, observados de barco, por 
cerca de 1 hora, foram estimados em 14 m e 4 m, respectivamente. O corpo 
completamente enrugado do filhote alem de seu comprimento total, indicam 
que se tratava de um neonato (Figura 1), possivelmente nascido entre o quarto 
ou o quinto dia anterior a data da avistagem (R. Bastida, com. pes.), 

Femea e filhote deslocavam-se lentamente, sempre proximos a superficie 
da agua, mantendo freqiientes contatos fisicos. Observamos o descanso e o 
comportamento de manter o ventre para cima, exibindo as nadadeiras peitorais. 
Petreis das Tormentas de Wilson (Oceanites oceanicus) sobrevoaram as baleias 
diversas vezes. No entanto, a pouca visibilidade causada por chuvas e vento 
forte (estado do mar Beaufort 4) impediram que as baleias fossem observadas 
por mais tempo. 

Dois adultos e uma femea com filhote de baleias-jubarte (Megaptera 
novaeangliae) em dois grupos distintos foram avistados em um raio de 300 m 
das baleias-francas-do-sul durante o periodo de observagao, indicando uma 
possivel associagao entre as duas especies. O Banco dos Abrolhos (17o20'- 
18o10'S; 38035'- 39o00'W) e uma importante area de reprodugao e cria de 
baleias-jubarte na costa sul-americana (Siciliano e Lodi, 1989). 

Situagao similar foi documentada para uma area de reprodugao de 
baleias-jubarte no Havai, onde uma baleia-franca-do-norte (£. glacialis) foi 
observada em companhia de um grupo de baleias-jubarte (Rowntree et al., 1980). 
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Fig. I. Neonato com cerca de 4,0 metros avistado no Banco dos Abrolhos, Sul da Bahia. 
Fotografia: Liliane Lod 

Na Barra de Guaratiba, RJ; em novembro de 1989, uma baleia-jubarte tambem 
foi observada a cerca de 1000 m de uma baleia-franca-do sul e seu filhote 
(Tabela 1, n0 14). 

E interessante notar que as avistagens feitas em Povoagao e no Banco 
dos Abrolhos (Tabela 1, n0s 30 a 32) nao condizcm com as condigoes ecologicas 
preferidas por E. austral is durante seus periodos migratorios. A regiao de 
Povoagao, situada na foz do rio Doce, caracteriza-se por praias de alto gradiente 
de indinagao e rasas, porem sujeitas constantemente ao batimento de ondas, A 
agua do mar e bastante turbida devido a grande sedimentagao proveniente do 
rio Doce. O Banco dos Abrolhos e urn alargamento da plataforma continental, 
sendo a regiao caracterizada por uma topografla onde predominam recifes de 
coral. Consequentemente, suas aguas s3o rasas (maximo de 50 m de 
proftindidade), quentes (240C a 280C) e calmas pois encontram-se protegidas 
dos ventos nordeste predominantes. Tais condigoes ambientais provavelmente 
contribulram para esta ocorrencia a 33,3 km da costa, apesar de femeas com 
filhotes desta especie exibirem normalmente habitos costeiros em seus penodos 
migratorios. Outro fato curioso foi observado em dezemoro de 1992., onde um 
filhote com cerca de 8 m foi avistado sozinho por mais de uma hora a 1 km 
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a leste de Marica, (Tabela 1, n0 26) (B. Hetzel, com. pes.). Este filhote 
encontrava-se com um pedago de rede de pesca preso a sua cabega. 

O registro da femea com filhote no Banco dos Abrolhos corresponde 
ao mais setentrional da especie no Atlantico Sul Ocidental, sendo equivalente 
aquele documentado para o Pacifico Sul Oriental por Waerebeek et al. (1992) 
para a localidade de Porto Ilo (17038'S), sul do Peru. Ambos registros sugerem 
que E. australis esteja estendendo para o norte sua area de distribuigao nas 
costas leste e oeste da America do Sul. 

O numero significative de ocorrencias de baleias-francas-do-sul em 
baixas latitudes poderia estar relacionado a um incremento da populagao que 
migra anualmente para a costa brasileira. Nos ultimos dez anos, E. australis 
tern sido avistada regularmente de agosto a novembro no Espirito Santo (Barros, 
1991). Um incremento na freqiiencia de avistagens foi registrado para outras 
localidades na costa sul do Brasil, incluindo os estados do Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina. (Lodi e Bergallo, 1984; Camara e Palazzo, 1986 e Simoes- 
Lopes et al, 1992). Isto sugere que possivelmente E. australis estaria voltando 
a ocupar antigas areas de distribuigao no Atlantico Sul Ocidental, de acordo 
com possiveis indicagoes de sua abundancia nestas regioes em seculos passados. 

Foto-IdentidicaqAo 

Em outubro de 1984, foi avistada uma femea com filhote no Canal de 
Sao Sebastiao (Tabela 1, n0 7). A femea apresentava manchas brancas no dorso, 
porgao frontal da mandibula e extremidade esquerda da nadadeira caudal. Essas 
marcas naturais sao indicios de que estes individuos poderiam ser os mesmos 
posteriormente observados nas praias do Grumari, Ipanema e Leblon (Tabela 
1, n0 17). Neste caso, em tres dias a femea e seu filhote teriam percorrido cerca 
de 208,5 km em linha reta. 

Apesar da proximidade das datas e locais de avistagens, a femea com 
filhote observada no Banco dos Abrolhos (Tabela 1, n0 32) nao sao os mesmos 
avistados no norte do Espirito Santo (Tabela 1, n0 31). Pela analise detalhada 
das fotografias obtidas para a identificagao dos individuos, as baleias adultas 
possuiam padroes diferentes de calosidades nos dois lados das mandibulas. 

Tres baleias-francas-do-sul adultas que haviam sido identificadas em 
peninsula Valdes (420S, 640W), Argentina, foram reavistadas em Santa Catarina 
(Simoes-Lopes et al, 1992; J. T. Palazzo Jr., com. pes.). Este fato sugere a 
possibilidade de tratar-se de um unico estoque que migraria para as costas da 
Argentina e do Brasil. Fotografias de individuos obtidas em Marica e Rio das 
Ostras, RJ (Tabela 1, n0 26 e 28) foram enviadas para o Long-Term Research 
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Institute, para comparagao com o catalogo de baleias-francas-do-sul identificadas 
atraves dos padroes de calosidades na cabega em Peninsula Valdes. Nao foi possivel 
determinar identidade em nenhum caso (V. J. Rowntree, com. pes.). 

Enredamentos 

Entre agosto de 1981 e dezembro de 1992, registramos nove casos de 
envolvimentos de baleias-francas-do-sul em operapoes de pesca no literal 
brasileiro (Tabela 2), sendo 66,7% dos registros (n = 6) para o estado de Santa 
Catarina. Em tres casos houve enredamentos em redes de espera e de cerco e 
em outros quatro foram observados pedagos de redes de pesca presos a cabega 
ou ao dorso das baleias, indicando possiveis enredamentos ou encontros com 
redes a deriva. 33,4% dos enredamentos aconteceram no mes de agosto. 

Segundo entrevistas que fizemos com Pescadores da Ilha de Santa 
Catarina, enredamentos de baleias-francas-do-sul em equipamentos de pesca 
sao comuns durante os meses de inverno, especialmente em julho e agosto. Na 
tentativa de evitar danos as suas redes, os Pescadores, na maioria das vezes, 
sao agressivos com as baleias, afugentando-as com ruidos de foguetes e bombas 
caseiras, alem de molesta-las com pedagos de paus e ferros. 

Entre 1981 e 1983, 206 individuos (incluindo possiveis reavistagens) 
foram registrados na costa dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Parana, na primeira fase do Projeto Baleia-Franca. No estado de Santa Catarina, 
foi registrado o maior numero de ocorrencias (Camara e Palazzo, 1986). Tal 
fato possivelmente esteja relacionado ? geomorfologia costeira desse estado, 
cujo literal e recortado por varias baias e enseadas, oferecendo um habitat 
ideal para as baleias-francas-do-sul (Lodi e Bergallo, 1984). 

Encalhes 

De agosto de 1977 a outubro de 1992, foram registrados 21 encalhes de 
baleias-francas-do-sul no literal brasileiro (Tabela 3). O maior numero de 
encalhes (n=18) ocorreu no litoral do estado do Rio Grande do Sul. Uma maior 
freqiiencia de encalhes (33,3%; n=7) foi registrada para o mes de agosto. Os 
comprimentos totais medidos e estimados para os individuos encalhados (n=18) 
variam de 4,0 m a 17,5 m, com 61,1% (n=ll) envolvendo adultos. A razao 
sexual foi aproximadamente 1:1 em um total de nove casos onde o sexo pode 
ser determinado. 

Em quatro registros, incluindo tres filhotes, foram observados ferimentos 



314 Papeis Avulsos de Zoologia 

causados por armas de fogo e instrumentos cortantes. No munidpio de Sao 
Jose do Norte, RS, onde foram registrados tres dos 21 encalhes, um especime 
apresentava marcas de helice de barco na cabe9a e nadadeira peitoral esquerda 
e o outro no pedunculo da nadadeira caudal (Tabela 3, n0s 8 e 9). 

Segundo informagoes de um pescador da localidade de Porto Belo, SC, 
que consideramos confiaveis, em 1983 um filhote foi morto durante uma colisao 
com uma traineira na praia de Bombinhas (270S), vindo a encalhar nesta mesma 
praia cerca de tres dias depois. O mesmo pescador relatou que a cabega do 
filhote encontrava-se bastante deformada, com os ossos da mandibula e maxila 
quebrados. Outro filhote, que encalhou em Pantano do Sul, SC (Tabela 3, n0 

19), foi encontrado com a cabega mutilada. 
Em resumo, em 23,8% dos eventos a mortalidade foi causada 

provavelmente por fatores humanos. 

CONSERVAQAO 

Por tratar-se de uma especie de habitos preferencialmente costeiros, E. 
australis e mais vulneravel a atividades humanas do que as outras especies de 
baleias que preferem aguas pelagicas. 

A cava de baleias em Santa Catarina realizada entre 1740 e 1864 
provavelmente'incluiu a captura de baleias-francas-do-sul que eram abundantes 
nas baias e enseadas desse estado. No entanto nao existem registros precisos 
de sua captura (Ellis, 1969). 

Mesmo estando protegida desde 1935 pela Convengao Intemacional para 
a Regulamentagao da Caga da Baleia (assinada em Genebra em 1931), da qual 
o Brasil foi signatario, capturas intencionais de baleias-francas-do-sul 
posteriores a esta data foram realizadas em Santa Catarina. Watase (1959 a, b) 
menciona que em Imbituba e Porto Belo, 26 baleias-francas-do-sul foram 
capturadas ilegalmente para fins comerciais entre 1956 e 1959. Entre 1952 e 
1973, Palazzo e Carter (1983) estimam que pelo menos 350 baleias-francas-do- 
sul foram mortas ilegalmente no literal catarinense nas localidades de Imbituba, 
Garopaba, Camboriu e Pantano do Sul, atraves de evidencias obtidas por restos 
esqueletais, fotografias e descrigoes das baleias feitas pelos cagadores. 

Em 27 de agosto de 1952, uma baleia-franca-do-sul de 15 m de 
comprimento foi capturada ilegalmente cerca de 500 m da praia de Barra do 
Sul, Santa Catarina, por arpoadores pertencentes a Colonia de Pesca Z-40 de 
Imbituba. Esta foi a terceira baleia morta na regiao durante este ano, sendo 
que a primeira foi em Barra Vermelha e a segunda na barra do rio Itapocu. O 
oleo das baleias-francas-do-sul capturadas era comumente vendido para 
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industrias em Joinville e utilizado em curtumes de S§o Paulo (Jomal "Correio 
do Povo", Jaragua, Santa Catarina, 30/VIII/52). Tambem, em 12/X/52, o jomal 
"Diario do Comercio & Industria", Sao Paulo, publicou fotografias de uma 
baleia-franca-do-sul de 16,5 m capturada em Santa Catarina e comprada por 
uma firma que extraiu seu oleo. 

A captura ilegal de baleias-francas-do-sul foi ignorada pela antiga 
Superintendencia para o Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), apesar da 
protegao intemacional em vigor. A caga de baleias-francas-do-sul continuou 
sendo feita oportunisticamente por Pescadores artesanais de Santa Catarina 
ate 1973 (Palazzo e Carter, 1983). 

Diferindo do estado de Santa Catarina, onde foi constatado o maior 
numero de registros referentes a envolvimentos de baleias-francas-do-sul em 
operaQoes de pesca, no Rio Grande do Sul acidentes com o trafego maritimo 
parecem constituir uma das principais causas documentadas de mortalidade. 
A regiao que compreende o balneario do Cassino (320S) e caracterizada por 
intense trafego de embarcagoes devido as atividades pesqueiras e a existencia 
do Porto de Rio Grande (E. R. Secchi, com. pes.). Apesar do numero total de 
mortes por causas conhecidas ser baixo na costa brasileira, casos de 
envolvimentos em operagoes de pesca parecem ser mais comuns do que colisoes 
com barcos. De maneira semelhante, dados de encalhes de E. glacialis no 
Atlantico Norte Ocidental sugerem que urn tergo das mortes por causa conhecida 
sao resultado de atividades humanas, tais como enredamentos e colisoes com 
barcos (Kraus, 1990). 

Embora alguns estoques de baleias-francas no Atlantico Sul estejam 
mostrando recentemente sinais de recuperagao (Best, 1981; Whitehead et al., 
1986), E. australis ainda e considerada pela Uniilo Mundial para a Natureza 
como especie vulneravel e encontra-se citada na Lista Oficial Brasileira das 
Especies Ameagadas de Extingao (Portaria N0 1.522 de 19 de dezembro de 
1989, Institute Brasileira do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis 
- IBAMA). 

O numero de ocorrencias, incluindo avistagens, enredamentos e encalhes 
reportados neste trabalho a partir de 1973 (Figura 2) sugerem um possivel 
incremento no numero de baleias-francas-do-sul que migram anualmente ao 
longo da costa brasileira. Portanto, espera-se que aumentem proporcionalmente 
os casos envolvendo capturas acidentais em redes de pesca, molestamento por 
parte dos Pescadores e, ainda, colisoes com embarcagoes principalmente na 
regiao sul do Brasil, onde a especie e comumente avistada durante seu periodo 
migratorio. 

No Brasil, desde 1987 todas as especies de cetaceos encontram-se 
protegidas da caga ou qualquer forma de molestamento intencional de acordo 



316 Papeis Avulsos de Zoologia 

30 

25 

20 

J FMAMJ JASOND 
Meses 

□ Avistagens n=32 O Enredamentos n=6 * H Encalhes n=21 

Fig. 2. Ocorrencias de£". australis na costa brasileira, incluindo registros de avistagens, enredamentos 
e encalhes citados neste estudo (n=S9). 

com a Lei Federal n0 7.643. Ainda assim, existe a necessidade da implementagao 
de uma politica de conservagao e manejo propria a especie no litoral brasileiro, 
bem como a criagao de areas costeiras especificas de protegao abrangendo as 
aguas interiores a isobata de 100 m. Recomenda-se tambem que redes de espera 
e de cerco sejam recolhidas quando forem detectadas baleias, especialmente 
nas localidades da Laguna, Cabo de Santa Marta, Imbituba, Garopaba, ilha de 
Santa Catarina, Porto Belo e Ilha de Sao Francisco do Sul, Santa Catarina. A 
organizacao de programas educacionaiu junto as comunidades costeiras a fim 
de garantir a recuperagao populacional de baleias e de fundamental importancia 
para a conscientizagao do publico sobre os cetaceos e sua importancia na cadeia 
biologica e ecossistemas costeiras. 

Durante os meses de agosto, setembro e outubro foi registrado o maior 
numero de avistagens, encalhes e enredamentos (Figura 2). Portanto, estes meses 
merecem especial atengao para a protegao de E. australis na costa brasileira. 
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