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INTRODUÇÃO

O conceito de sucessão ecológica (SE) é alvo de vigoro-
sas discussões em ńıvel acadêmico há muitos anos, como
podemos comprovar em alguns trabalhos datados do fi-
nal do século XIX e ińıcio do XX, tais como os escritos
por Cowles (1899), Clements (1916) e Gleason (1926).
No entanto, apesar dessas pesquisas cient́ıficas já serem
realizadas há certo tempo, o conceito de SE ainda é con-
troverso e, consequentemente, o seu ensino acaba por
esbarrar em alguns obstáculos conceituais. Por isso, faz
- se necessário a compreensão de conceitos mais intima-
mente relacionados com o fenômeno sucessional, como
é o caso de cĺımax ecológico. Assim sendo, investigar
o modo pelo qual os alunos compreendem cada um dos
conceitos vinculados ao de SE é interessante, no sentido
em que, sabendo - se quais são as dúvidas e confusões
apresentadas pelos educandos, a comunidade cient́ıfica
poderá agregar subśıdios que visem a produção de ma-
teriais didáticos que atendam melhor a demanda esco-
lar, visto que, muitos livros didáticos na tentativa de
transpor os conteúdos de forma simplificada, terminam
por cometer reducionismos exacerbados, o que dificulta
um entendimento mais hoĺıstico dos fenômenos. Livros
didáticos reproduzem com frequência, ilustrações das
etapas do processo sucessional, obedecendo ao modelo
determinista de Clements, culminando em um cĺımax
representado por um ecossistema florestal. Neste traba-
lho enfocaremos a maneira pela qual os alunos compre-
endem o conceito de cĺımax, tendo como referencial, a
noção de cĺımax dinâmico (Dajoz, 2005), representado
por um mosaico de tipos vegetacionais inclusos em uma
mesma comunidade (Ricklefs, 2003).

OBJETIVOS

Investigar como os alunos ingressantes em um curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas relacionam o
estádio climácico do processo sucessional com a fisiono-
mia das comunidades.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa apresenta caráter qualitativo. Nesta, a
preocupação com o processo é maior que com os produ-
tos e, os dados coletados são predominantemente des-
critivos (Bogdan; Biklen,1994). Este trabalho foi reali-
zado por meio de uma questão referente ao conceito de
cĺımax, aplicada aos 43 alunos ingressantes no curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma uni-
versidade pública paulista no ano de 2010. Deu - se
preferência a esse público, pelo fato de terem sáıdo re-
centemente do Ensino Médio, fase na qual o conceito
é ministrado na Educação Básica, bem como, foram
escolhidos por serem futuros professores de biologia,
consequentemente, responsáveis por ensinar esse con-
ceito nos próximos anos. Aos sujeitos da pesquisa fo-
ram dadas fotografias de cinco comunidades perten-
centes a biomas diferentes e, mediante isso, os gra-
duandos deveriam escolher qual ou quais comunida-
des poderiam estar na fase de cĺımax. Cabe esclare-
cer que os autores da presente pesquisa defendem que
o processo de SE em uma grande comunidade é hete-
rogêneo, pois, as comunidades costumam ser formadas
por mosaicos fisionômicos, mantenedoras de indiv́ıduos
em diversos estágios do processo (Dajoz, 2005; Ricklefs,
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2003). A fim de interpretar as respostas, procedeu - se
uma análise de conteúdo dos dados recolhidos, definida
por Bardin (2002) como um conjunto de procedimen-
tos sistemáticos que visam à descrição do conteúdo das
mensagens. As alternativas apresentadas aos futuros
biólogos para responder a questão foram as seguintes:
a - Campo Cerrado (Brasilândia - MG); b - Deserto do
Saara; c - Floresta Ombrófila Densa - Amazônia; d -
Tundra - Canadá e; e - Caatinga - Ceará.

RESULTADOS

Ao analisarmos as respostas escolhidas pelos alunos foi
evidente a predileção dos mesmos pelas comunidades
climácicas com fisionomia arbórea. Como relatado an-
teriormente, cada aluno poderia escolher uma ou mais
opções totalizando, portanto, 143 respostas. Dessa ma-
neira, foram obtidos os seguintes resultados: 32% das
respostas foram para a Floresta Ombrófila Densa; 19%
para o Campo Cerrado; 18% para a comunidade de
Tundra; 16% para o deserto do Saara e 15% para a Ca-
atinga. Cabe ressaltar que apenas quatro alunos (apro-
ximadamente 9%) assinalaram todas as opções, o que
mais se aproximaria do esperado; e sete alunos (cerca
de 16%) deram como única resposta a alternativa C,
isto é, a Floresta Ombrófila Densa. Essa quantidade
considerável de alunos que acreditam que apenas a Flo-
resta Amazônica poder estar em estádio climácico, tal-
vez se deva ao fato de muitos livros didáticos citarem
apenas uma possibilidade de cĺımax florestal e relacio-
narem a fase de cĺımax com o aumento da biomassa da
comunidade, como é o explicitado nos livros de Lopes e
Rosso (2009) e Silva Júnior e Sasson (2005), por exem-
plo. Este trabalho corrobora os resultados obtidos por
Nunes e Cavassan (2010) no qual foi pedido para que
alunos representassem por meio de figuras um processo
de sucessão ecológica e a maioria deles o representou
culminando em um cĺımax florestal.

CONCLUSÃO

Pode - se concluir que, há uma forte tendência em se
associar estádio climácico às paisagens que represen-
tam ecossistemas com grande biomassa e diversidade
de formas, neste trabalho representado por uma foto
de Floresta Ombrófila Densa. ¡p style=”text - align:
right;�(Agradecimentos: à FAPESP pela concessão de
bolsa ao primeiro autor)
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Edições 70, 2002. 229p. BOGDAN, R. C.; BIKLEN,
S. K. Investigação qualitativa em educação: uma in-
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