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EMENTA 

His tór ia  da  oceanogra f i a  e  seu aspecto  mu l t i d i sc ip l inar ;  O amb ien te  mar inho e  seus componentes ;  Est ru tura  e  

func ionamento  dos ecoss is temas  mar inhos ;  Recursos b io lóg icos do mar ;  Impacto  Humano sobre  o  amb iente  mar inho ;  

Es tág io  de  campo  pa ra  f i xação dos conce i tos .  

OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL   

Compreender  conce i tos  bás icos em oceanogra f i a  b io lóg ica ,  r e lac ionando  os  conhec imentos  necessár ios  para  uma 

compreensão da es t ru tu ra  e  func ionamento  dos  ecoss is temas mar inhos  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

CONCEITUAIS  

Compreender  os  conce i tos  de ben tos ,  néc ton  e  p lânc ton.   

En tender  o  func ionamento  ab ió t ico  dos oceanos .   

En tender  a  re lação das ca rac ter í s t i cas  ab ió t icas  do ambiente  na v ida  mar inha .   

Compreender  como é  regu lada a  produção no amb ien te  mar inho  ao  redor  do  g lobo,  como os humanos u t i l i zam os  
recursos mar inhos e  como isso  impacta  os  oceanos .   

Aprender  sobre  os  pr inc ipa is  ec oss is temas mar inhos.  

 

PROCEDIMENTAIS  

Elabo rar  tex tos  c ien t í f i cos  re lac ionados à  área.   

D iscut i r  os  tóp icos re lac ionados à  d isc ip l ina .   

Propor  h ipó teses para  exp l i car  fenômenos  da  natureza.  

 

ATITUDINAIS  

Compor tar -se  e t i camente  em sa la  de  au la .   

Co laborar  co m os co legas da tu rma .   

Perceber  o  ambiente  como sendo  par te  de  sua v ida  e  a tuar  para  preservá - lo .  

 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. In t rodução  a  oceanogra f i a  b io lóg i ca ;  

2. Termos e  conce i tos :  b ió t ipos/ecó t ipos ,  ecoss is temas ,  b iocenoses,  s imb ioses ,  cade ia  t ró f ica  e  b io invasão;  



3. Div i sões e  componentes  do amb ien te  mar inho:  te rmoc l ina ,  ressu rgênc ia ,  padrões de c i r cu lação  da  água,  

cor ren tes  mar inhas e  zona  de mis tura ;  

4. Zonação e  padrões de d i s t r i bu ição no amb ien te  mar inho:  fa tores  que a fe tam a  v ida  no mar ,  in f luênc ia  de  

parâmet ros  ab ió t icos  e  b ió t icos ;  

5. Div i sões b ió t i cas  do ambiente  mar inho:  bentos ,  p lâncton e  nécton;  

6. Cic los  de v ida  de organ ismos mar inhos ;  

7. Caracter i zação ,  p rodut i v idade  e  func ionamento  dos ecoss is temas  coste i r os  e  mar inhos :  dunas,  cos tões  

rochosos,  rec i f es ,  m angues,  f lo res tas  de a lgas,  es tuár ios ,  fossas ab issa is  

8. Mudanças c l imá t i cas  g loba is  e  anoma l ias  té rm icas;  

9. Impactos  e  degradação ambienta l  ( eu t ro f ização,  po lu i ção qu ím ica ,  as  nanopar t ícu las  de p lás t ico) ,  e fe i t o  do  

desmatamen to  sobre  o  ambiente  mar inho ( in f lu ênc ia  da  erosão ,  sed imentação e  agro tóx i cos)  

10. Recursos  do  mar  B ioprospecção .  

 

METODOLOGIA  

 

Programa admin is t rado  a t ravés  de  au las  expos i t i vas  para  exp lanação  de mode los  e  conce i tos  e  es tág ios  de  campo  
para  reconhec imento  e  compreensão  dos  ambientes  mar inhos  coste i r os .  As a l t e rna t i vas  ins t ruc iona is  u t i l i zadas  
envo lvem expos ições,  sem inár ios  e  prá t i ca  de  labora tór io ,  v i sando  a  par t i c ipação consc ien te  do  a luno com o ob je t ivo  
de desenvo lve r  o  seu  esp i r i to  c r i t i co  f ren te  as  in fo rmações obt idas .  A  ava l iação  se  processa  a t ravés de  provas  
escr i t as ,  re la tór ios  ind i v idua is  das  a t iv idades de labora tó r io  e  aná l i se  do  desempenho de a luno  nos sem inár ios .  

Pre tende -se rea l i zar  uma  sa ída  de  campo  (At iv idade ex t rac lasse)  para  que  os  a lunos possam se fam i l ia r i zar  com 
métodos  de es tudos no ambiente  mar inho.  

 

Ativ idades ext raclasses (Resolução CAE 1/2016)  
C.H.  Tota l  do  componente :   68h    C.H.  a  ser  compensada (8 %) :  5h40min  
Descr ição da(s )  a t i v idade (s)  d idá t i ca( s) :  Saída de campo  

Produção  do  es tudante :  Re la tór io  e  Seminár io  

AVAL IAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

 

Três p rovas teór icas ,  tes tes  semanais ,  par t ic ipação em sa la  e  t raba lho em grupo com re la tór io  e  sem inár io .  Cada  uma  
das  a t i v idades va le  10  pontos .  Todas tê m pesos igua is .  
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OUT RAS  I NDI CA ÇÕE S B IB L I OGRÁF I CAS  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Do cen te s  Respons á ve is  n o  sem e st re  2 01 9 . 2 :  

No me :  Em í l i o  L an a       Ass in a t u ra :  _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __  



No me :  __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ _        Ass i na tu ra :  _ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _  

 

Aprov ado  em r eun i ão  d e  Depar tamen to  (ou  equ i va len te )  em  _ __ /_ __ /_ _ _       __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ _  

                                                                                                                 Ass i na tu ra  d o  Che fe  d e  De pa r ta me nt o   
                                                                                                                                 (o u  eq u i v a le n t e )  
 

 
ANEXO: Cronograma de atividades 
 
Base legal deste formulário:  
Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-graduação/UFBA, 2014 
 
Art. 109. A metodologia de ensino-avaliação da aprendizagem, respeitado o programa do componente curricular, será 
definida pelo professor ou grupo de professores no respectivo plano de ensino aprovado pelo plenário do Departamento ou 
equivalente.  
Parágrafo único. Até o final da segunda semana letiva, a metodologia de ensino-avaliação da aprendizagem deverá ser 
divulgada junto aos alunos 


