
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

2ª Circular 

 

Comissão organizadora 
 

André Victor L. Freitas, Unicamp 

Ângela T. Fushita, UFSCar 

Claudia Keller, INPA 

Dalva M. Silva Matos, UFSCar 

Eliane M. Marques, UFSCar 

Erich Fischer, UFMS 

Fernanda C. S. Tibério, UFSCar 

Ivone R. Diniz, UnB 

João Augusto Silva Affonso, UFScar 

Larissa P. A. Martins, UFSCar 

Marcela C. Cunha-Santino, UFSCar 

Rafael O. Xavier, UFSCar 

Raquel Negrão Baldoni, UFSCar 

Roseli Ap. Gonçalves, UFSCar 

Talita A. Sampaio e Silva, UFSCar 

Wagner A. Chiba de Castro, UFSCar 

 

 



 
 

 

 
 
 

Comissão científica 
 

André Victor Lucci Freitas, Universidade Estadual de Campinas 

Angela Varella, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

Claudia Keller, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

Dalva M. Silva Matos, Universidade Federal de São Carlos 

Erich Fischer, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 

Francisca Soares de Araújo, Universidade Federal do Ceará 

Irineu Bianchini Jr, Universidade Federal de São Carlos 

Ivone Rezende Diniz, Universidade de Brasilia 

John Du Vall Hay, Universidade de Brasilia 

José Roberto Verani, Universidade Federal de São Carlos 

Marcela C. Cunha-Santino, Universidade Federal de São Carlos 

Maria Inês salgueiro de Lima, Universidade Federal de São Carlos 

Odete Rocha, Universidade Federal de São Carlos 

Rafael Silva Oliveira, Universidade Estadual de Campinas 

Sônia C. Juliano Gualtieri, Universidade Federal de São Carlos 

Susana Strixino, Universidade Federal de São Carlos 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Objetivo 
 

Em 1976, cinco programas de pos-graduação foram criados no Brasil com objetivo de 

atender a demanda de profissionais qualificados nesta área. Naquela época, o Brasil ainda vivia 

no regime militar e num momento de grande expansão da exploração dos seus recursos 

naturais.  

Ao longo destes 35 anos, os Programas de Pós-graduação em Ecologia da Universidade 

Federal de São Carlos, Universidade Federal de Brasilia, Universidade Estadual de Campinas e 

do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia formaram mais de 2000 pesquisadores em 

nível de Mestrado e Doutorado, que hoje atuam nas diversas regiões do Brasil, dando 

continuidade em suas pesquisas e na formação de recursos humanos. Hoje no Brasil já existem  

mais de 40 programas de Pós-graduação em Ecologia, muitos deles oriundos desses 4 

Programas pioneiros. 

Neste ano de 2011, o I Simpósio Internacional de Ecologia reunirá pesquisadores para 

celebrar os 35 anos de pós-graduação em Ecologia no Brasil. Os objetivos principais deste 

encontro são: 1) discutir os avanços da pesquisa ecológica e da formação de profissionais 

qualificados, e 2) consolidar a contribuição da ecologia para a resolução de problemas de 

conservação da diversidade biológica.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Programa 
 

Domingo, 23 de Outubro 
 

08:00-10:00: Recepção 
10:00-11:00: Abertura solene 
11:00-12:00: Palestra de abertura – 35 anos da Pós-graduação em ecologia no Brasil, José Galizia Tundisi 
 
1200-13:30: Almoço 
 

      13:30-14:30:  Palestra 1 – Perspectivas actuales para el análisis ecofisiológico de bosques tropicales, Ernesto Medina, 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Venezuela 
 

14:30-15:00 h: Pausa café 
 

15:00-17:30: Mesa redonda 1– Os 35 anos de trajetória dos programas de pós-graduação em ecologia 
 Palestra 1: Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ecologia, INPA 
 Palestra 2: Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ecologia, UNICAMP 
 Palestra 3: Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ecologia, UNB 

 Palestra 4: Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior, INPA 
 Palestra 5: Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais, UFSCar 
 
17:30-18:30: Palestra 2- Predicting plague outbreaks in Kazakhstan, Michael Begon, Universidade de Liverpool, UK 

 
 

19:30-23:00: Coquetel de abertura  – 35 anos da Pós-graduação em Ecologia  
 

 
Segunda-feira, 24 de Outubro 

 
 
08:30-09:30: Palestra 3 – Ecology from a text book perspective: the last thirty years - and the next, Michael Begon, 

Universidade de Liverpool, UK 
 
09:30-10:00: Pausa café  
 
10:00-12:30: Mesa redonda 2 – A ética e os dilemas da formação do ecólogo  
 Palestra 1: Fernando R. Martins, UNICAMP, Brasil 

Palestra 2: Roberto Cavalcanti, UNB, Brasil 
Palestra 3: Raquel Negrão Baldoni, representante discente ANPG 

 Palestra 4: Erich Fischer, UFMS, Brasil (mediador) 
 
12:30-14:00: almoço 
 
 
14:00-15:00: Palestra 4 – Ecologia e evolução e a evolução da ecologia, Henry Jean Francois Dumont (Belgica) 
 
15:00-15:30: Pausa café 
 
15:30-17:30: Mesa redonda 3 – A identidade e interdisciplinaridade da ecologia 
 Palestra 1: Angelo Agostinho, UEM/Brasil 
 Palestra 2: Ana Teresa Lombardi, UFSCar/Brasil 

Palestra 3: Paulo Sérgio D´Andrea, IOC/FIOCRUZ/Brasil 
 Palestra 4: Haydée Torres de Oliveira, UFSCar/Brasil (mediadora) 
 
17:30-19:30: Apresentação de painéis das áreas de Ecologia Teórica, Ensino de Ecologia, Educação Ambiental 
 
 



 
 

Terça-feira, 25 de Outubro 
 
08:30-09:30: Palestra 5 – Biodiversity in a Changing World, Anne Magurran, University of St Andrews, Escócia 
 
09:30-10:00: Pausa café  
 
10:00-13:00: Mesa redonda 5 – O papel dos projetos de longa duração para a conservação da biodiversidade 
 Palestra 1: Francisco de Assis Esteves, UFRJ/Brasil 
       Palestra 2: William Magnusson, INPA/Brasil 
 Palestra 3: Luciano M. Verdade, BIOTA/FAPESP/Brasil 

              Palestra 4: Guilherme Mourão, CPAP/Embrapa/Brasil 
Palestra 5: José Galizia Tundisi, UFSCar/Brasil (mediador) 

 
13:00-14:00: Almoço 
 
14:00-15:00: Palestra 6 –  O desafio da conservação de processos, Miguel Martinez Ramos, UNAM/Mexico  
 
15:00-15:30: Pausa café 
 
15:30-17:30: Mesa redonda 6 – Avanços do uso da ecologia para soluções de conservação 
 Palestra 1: Jean Paul Metzger, USP/Brasil  
 Palestra 2: Karen Harper, Dalhousie University/Canadá  
        Palestra 3: Marcelo Aizen, Universidad Nacional del Comahue/Argentina 
 Palestra 4: Marcelo Tabarelli, UFPE/Brasil (mediador) 
 
17:30-19:30: Apresentação de painéis das áreas de Ecologia de Ecossistemas e Ecologia Aplicada 
 

 
Quarta-feira, 26 de Outubro 

 
08:30-09:30: Palestra 7 – The roles of ecological societies to our science. Alan Covich, International Association for Ecology 
 
09:30-10:00: Pausa café 
 
10:00-12:30: Mesa redonda 7 – Ações das sociedades de ecologia para a formação e inserção do ecólogo   
 Palestra 1: Leonardo Galetto, AsAE – Asociación Argentina de Ecología 
 Palestra 2: Edisa Nascimento e Wellington Delitti, Sociedade de Ecologia do Brasil 
         Palestra 3:Thomas Lewinsohn, Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação 

Palestra 4: Antonio F. M. Camargo, Associação Brasileira de Limnologia 
 
12:30-13:30: Almoço 
 

      13:30-15:30: Palestra 8 – Desenvolvimento e perfil das publicações científicas em Ecologia. Michael Hutchings, Journal of 

Ecology, UK 

15:30- 17:30: Mesa redonda 8 -  As publicações brasileiras e os indíces de avaliação da CAPES 
 Palestra 1: Kleber Del Claro, UFU/Brasil 
 Palestra 2: Odete Rocha, UFSCar/Brasil (mediadora) 
         Palestra 3: Sidinei Magela, UEM/Brasil 
 Palestra 4: Macello Tabarelli,CAPES/Brasil 

 
17:30-18:30: Desafios para os próximos 5 anos, encerramento 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ecologia, INPA 
 André Victor Lucci Freitas, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ecologia, UNICAMP 
 Ivone Diniz, Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ecologia, UNB 
 Angela Varella, Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior, INPA 
 Dalva Matos, Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais, UFSCar 

Marcelo Tabarelli, Representante da Área de Biodiversidade na CAPES,  
 
18:30: Coquetel de encerramento 
 
 



 
 

 
 

Inscrições 
 
 

O Simpósio é aberto para alunos de graduação e pós-graduação, professores e pesquisadores 

interessados em Ecologia. O número máximo de participantes é limitado a 400 vagas.  

O evento será realizado no Anfiteatro Florestan Fernandes, da Universidade Federal de São Carlos.  

Os valores da taxa de inscrição são: 

Inscrição efetuada até Graduandos e  

Pós-graduandos 

Outros participantes 

(graduados) 

23 de setembro R$200 R$250 

23 de outubro R$250 R$250 

 

Para se inscrever é necessário: 

1- Efetuar o depósito identificado referente a taxa de inscrição gerando boleto bancário através dos links: 

a- Pós-graduandos  até 23/09:  http://www3.fai.ufscar.br/Fundacao/CURSOS/asp/mostraturma.asp?turma=333**1*2/11   

b- Pós-graduandos  após 23/09:  http://www3.fai.ufscar.br/Fundacao/CURSOS/asp/mostraturma.asp?turma=333**2*2/11 

c- Outros: http://www3.fai.ufscar.br/Fundacao/CURSOS/asp/mostraturma.asp?turma=333**2*2/11 

Por favor, prestem atenção nos valores e datas. 
 

2- Enviar cópia do comprovante de depósito, formulário de inscrição (disponível em www.ppgern.ufscar.br ) e 

comprovante de matrícula (para alunos de pós-graduação) para o e-mail: 

simposioecologia@yahoo.com.br , o assunto do e-mail deve ser: Inscrição de incluir nome 

 

Submissão de resumos expandidos e apresentação de painéis 
 

O prazo para submissão de resumos expandidos encerra-se no dia 18 de setembro de 2011. Os resumos 

devem ser encaminhados, em Word, juntamente com o comprovante de pagamento da taxa e formulário de 

inscrição para o e-mail: simposioecologia@yahoo.com.br. O assunto do e-mail deve ser: Inscrição com resumo de 

(incluir nome).  

O primeiro autor deve obrigatoriamente efetuar a inscrição e pode apresentar até 2 resumos. 

Os resumos serão avaliados por membros da comissão científica e o resultado, incluindo indicação de 

alterações se for o caso, será enviado para o autor principal até o dia 28 de setembro. O prazo para submissão da 

versão final (corrigida) encerra-se dia 2 de outubro de 2011.  



 
 

 

Normas para confecção dos resumos expandidos 

 

Os resumos devem obrigatoriamente: 
1- ser escrito em inglês. 
2- ter no mínimo, 03 páginas e, no máximo 06 páginas, incluindo referências. Serão recusados trabalhos que 

excederem o tamanho limite especificado. 

3- Elaborado com Word for Windows. 

4- Editado de maneira simples, sem colunas, marcadores de tópicos nem entradas de parágrafos. 

5- O resumo deverá estar dividido em seções e subseções (Resumo, Abstract, Introdução/Objetivos, Material e 

Métodos, Resultados/Discussão, Conclusões, Referências Bibliográficas).  

6- Seguir o modelo abaixo: 

 

DIGITE NESTE ESPAÇO O TÍTULO DO TRABALHO, QUE DEVE SER CLARO E CONCISO, REFLETINDO  O 
SEU CONTEÚDO  FONTE ARIAL, 12, MAIÚSCULA, CENTRALIZADO, ESPAÇO SIMPLES 

Pular 1 linha  
João Pedro Araújo de Camargo (Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de São 
Carlos); Maria Nunes Maia (Depto. de Ecologia, UNESP, Botucatu, SP); Dimas Marques Santos (Graduando em 

Ciências Biológicas, Universidade Federal de São Carlos) 
 joaopac@ig.com.au  

(Nome dos autores em itálico na ordem direta,seguido da instituição, fonte normal entre parênteses; separar os 
autores com ponto e vírgula. O primeiro autor deverá ser o responsável pelo trabalho 

e-mail do primeiro autor 
Fonte arial, 9, centralizado) 

 
Pular 1 linha para iniciar o texto 

 
RESUMO 
O resumo deverá ter aproximadamente 2.500 caracteres com os espaços. Escreva o texto em fonte arial 
11, normal, justificado, iniciando na coluna 1, sem tabulação. Texto texto texto texto texto texto texto texto 
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. 
 
ABSTRACT 
Escreva o texto em fonte arial 11, normal, justificado, iniciando na coluna 1, sem tabulação. Texto texto 
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 
texto texto texto texto texto texto.  
 
INTRODUÇÃO/OBJETIVOS  
Escreva o texto em fonte arial 11, normal, justificado, iniciando na coluna 1, sem tabulação. Texto texto 
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 
texto texto texto texto texto texto. 
 
MATERIAL E MÉTODOS  



 
 
Escreva o texto em fonte arial 11, normal, justificado, iniciando na coluna 1, sem tabulação. Texto texto 
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 
texto texto texto texto texto texto. 
 
RESULTADOS/DISCUSSÃO 
Escreva o texto em fonte arial 11, normal, justificado, iniciando na coluna 1, sem tabulação. Texto texto 
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 
texto texto texto texto texto texto. 
 
CONCLUSÕES 
Escreva o texto em fonte arial 11, normal, justificado, iniciando na coluna 1, sem tabulação. Texto texto 
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 
texto texto texto texto texto texto. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Escreva o texto em fonte arial 11, normal, justificado, iniciando na coluna 1, sem tabulação. Texto texto 
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 
texto texto texto texto texto texto. 

 

Normas para confecção dos painéis 

1- Assim como o resumo o painel também deve ser redigido em inglês. 

2- A dimensão do painel deverá ser de 1,20 m de altura por 1,0 m de largura. 

3- O título deverá ser o mesmo utilizado no resumo, e estar em destaque. 

4- Abaixo do título, e com letras menores, deverão aparecer o nome dos autores, instituição e e-mail 

5- O nome do autor que apresentará o trabalho deverá ser sublinhado. 

6- O texto deve, preferencialmente, conter os itens: introdução, objetivo, metodologia, resultados,   conclusão. 

7- O painel deve conter o mínimo possível de texto (sugere-se fonte Arial tamanho 28) e o máximo possível de 

ilustrações (figuras, diagramas e tabelas). 

 


