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EMENTA 

 

Introdução à Química Ambiental. Desenvolvimento sustentável, preservação ambiental e Química verde. Compartimentos 

ambientais e ciclos biogeoquímicos. Composição química e propriedades da atmosfera, da água e dos solos. Propriedades, 

classificação, fontes e impactos de substâncias potencialmente poluentes no ambiente e na saúde humana. Noções sobre 

legislação ambiental, avaliação dos riscos à saúde humana e ecológicos em matrizes ambientais. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL  

Capacitar os alunos a compreenderem os conhecimentos relacionados com a Química e o meio ambiente, para o 

entendimento do papel da Química Ambiental na ciência e sociedade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Compreender os conceitos relacionados com a Química Ambiental e as suas relações com outras áreas do conhecimento. 

-  Avaliar o cenário histórico da Química Ambiental no Brasil e no mundo, as políticas socioeconômicas versus preservação 

ambiental, as ações para o desenvolvimento sustentável e os princípios da Química verde. 

- Conhecer as principais fontes de poluição dos recursos hídricos, os parâmetros indicadores e as principais técnicas de 

amostragem e analíticas utilizadas no monitoramento da qualidade das águas. 

- Compreender a importância da atmosfera, os processos químicos envolvidos nela, as causas e os efeitos da poluição atmosférica. 

- Conhecer os principais poluentes e fontes de poluição dos solos. 

 - Analisar e interpretar as principais legislações ambientais referentes aos critérios de qualidade do ar, da água e dos solos, e a 

avaliação dos riscos à saúde humana e ecológicos. 

- Compreender os fundamentos da avaliação dos riscos à saúde humana e ecológicos como auxílio na tomada de decisões com 

relação às soluções técnicas para redução dos riscos para a saúde da população exposta e o meio ambiente. 

 

 

 

 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Introdução à Química Ambiental: aspectos históricos, a química ambiental como ciência multidisciplinar, ações nacionais e 

mundiais para garantir o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental, princípios da Química verde. 

- Química da hidrosfera: ciclo hidrológico, a química das águas naturais (propriedades físico-químicas, principais processos 

químicos aquáticos), poluição dos corpos d’água, parâmetros indicadores de qualidade das águas, purificação de águas poluídas 

(tratamento de água e de esgotos). 

- Química da atmosfera: características físicas e composição química da atmosfera, ciclos biogeoquímicos e suas relações com a 

atmosfera, transformações e transporte de compostos químicos na atmosfera, poluentes atmosféricos e fontes de emissão, 

principais problemas da poluição atmosférica (efeito estufa, aquecimento global, destruição da camada de ozônio, chuva ácida), 

amostragem e monitoramento da qualidade do ar, poluição atmosférica em ambientes fechados.  

- Composição, propriedades e poluição dos solos. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e industriais. 

- Avaliação de riscos: conceitos fundamentais e metodologias, valores orientadores nacionais e internacionais, análise 

quantitativa dos riscos à saúde humana (cálculos dos riscos carcinogênicos e não carcinogênicos) e dos riscos ecológicos em 

diferentes matrizes ambientais. 

- Legislações nacionais e internacionais relacionadas com os critérios de qualidade do ar, da água e dos solos, e sobre avaliação 

dos riscos à saúde humana e ecológicos.   

 

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Aulas teóricas expositivas. Apresentação de seminários envolvendo discussões crítica de artigos científicos, legislações e 

relatórios técnicos pelos estudantes com mediação do professor. Elaboração de projetos. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Apresentação de seminários (Nota 1) 

Discussões de artigos científicos, legislações e relatórios técnicos (Nota 2) 

Elaboração de Projeto (Nota 3)   

Prova Escrita (Nota 4)  

MÉDIA: (NOTA 1  0,2 + NOTA 2  0,2 + NOTA 3  0,3 + NOTA 4  0,3) 
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