
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  

PLANO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM DO 
COMPONENTE CURRICULAR 
Semestre Letivo Suplementar 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS  1

CÓDIGO  NOME   DEPARTAMENTO OU EQUIVALENTE 

BIOD99  Museus de História Natural e sua importância em 
ensino, pesquisa e extensão 

 Coordenação Acadêmica - IBIO 

 

CARGA HORÁRIA (estudante)  MODALIDADE/ 
SUBMODALIDADE  PRÉ-REQUISITO (POR 

CURSO) 

T T/P P PP Ext E TOTAL  

Atividade/Seminário 

 

Não há 
   34    34   

 

CARGA HORÁRIA (docente/turma)  MÓDULO  2  
SEMESTRE DE  

INÍCIO DA VIGÊNCIA T T/P P PP Ext E TOTAL  T T/
P P P

P 
Ex
t E  

- - - - - - -    50      Semestre Letivo Suplementar 

 
 

EMENTA 

Histórico dos Museus de História Natural. Coleções dos Museus de História Natural: acervo e curadoria.               
Importância dos Museus de História Natural para a pesquisa e o papel destas instituições na produção                
de conhecimento científico. Utilização dos Museus de História Natural como espaços não-formais de             
educação. Museus de História Natural e sociedade: a importância da extensão universitária. Ensino,             
Pesquisa e Extensão no Museu de História Natural da Bahia. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL  
Definir, reconhecer, compreender e debater sobre os Museus de História Natural e a importância destes               
nos três pilares universitários: ensino, pesquisa e extensão, em um contexto histórico e atual. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1 Os “dados de identificação e atributos” devem estar registrados conforme especificado no Programa do Componente Curricular 
e disponível no site da Superintendência Acadêmica (SUPAC). O único campo a ser preenchido nesse tópico do formulário é o 
que diz respeito ao módulo de vagas ofertadas. 
2 Conforme Resolução CONSUNI 01/2020 e CAE 01/2020, é possível flexibilizar o disposto na Resolução CONSEPE 02/2009. 
 



1. Conhecer a história do surgimento dos Museus de História Natural e discutir, com base neste histórico, a                 
importância destas instituições em um contexto mais atual. 

2. Discutir conceitos básicos relacionados à curadoria de coleções biológicas. 
3. Conhecer os diferentes tipos de coleções zoológicas e discutir como estas coleções podem ser              

importantes para o ensino, pesquisa e extensão. 
4. Conhecer os diferentes tipos de coleções botânicas e discutir como estas coleções podem ser importantes               

para o ensino, pesquisa e extensão. 
5. Conhecer os diferentes tipos de coleções etnográficas e discutir como estas coleções podem ser              

importantes para o ensino, pesquisa e extensão. 
6. Discutir a importância dos bancos de dados dos Museus de História Natural e as suas aplicações. 
7. Discutir a importância da conexão entre os Museus de História Natural e sociedade e conhecer projetos                

com este objetivo. 
8. Conhecer e discutir a importância dos Museus de História Natural e seus acervos para a conservação da                 

biodiversidade. 
9. Conhecer alguns Museus de História Natural brasileiros, seus acervos e história. 
10. Reunir informações e dados sobre acervos de Museus de História Natural e empregar os conceitos e                

dados reunidos na criação coletiva de “mini-exposições”. 
11. Entender que os Museus de História Natural são espaços públicos e abertos à sociedade e, de posse                 

desta informação, discutir como estas instituições podem fazer parte de nossas vidas. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Dimensão conceitual 
Conhecimento sobre a história dos Museus de História Natural e sua relação com os pilares               
universitários. Conhecimento de aspectos básicos de curadoria de coleções biológicas. Conhecimento           
sobre os diferentes tipos de coleções zoológicas, botânicas e etnográficas sobre como estas coleções              
podem ser importantes para o ensino, pesquisa e extensão. Conhecimento sobre banco de dados e               
suas utilizações. Conhecimento da importância de interação entre os Museus de História Natural e              
sociedade. Conhecimento sobre a importância dos Museus de História Natural sobre a conservação da              
biodiversidade.  
Dimensão procedimental 
Aplicação dos conceitos discutidos e dados reunidos na criação coletiva de “mini-exposições” e na              
criação de conteúdo de divulgação científica. Aplicação dos conceitos e temas discutidos para o              
contexto da divulgação científica digital. Desenvolvimento de habilidades relacionadas à divulgação           
científica. Desenvolvimento de habilidades relacionadas à utilização de espaços não formais para            
educação. 
Dimensão atitudinal 
Posicionar-se criticamente perante o cenário atual da crise da biodiversidade, considerando a            
importância dos Museus de História Natural neste cenário. Respeito e valorização da biodiversidade e              
dos estudos a respeito desta. Respeito e valorização dos Museus de História Natural e dos seus                
acervos, com especial destaque para os museus brasileiros.  

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Será utilizada uma abordagem híbrida de ensino-aprendizagem, com atividades síncronas e           
assíncronas, que incluirão:  
1. Webconferências e aulas interativas ao vivo (atividades síncronas). 
2. Entrevistas gravadas (atividades assíncronas). 
3. Atividades colaborativas direcionadas a realizar mapeamentos de informações e a difusão científica:             
infográficos, posts, wikis, blogs, vídeos, podcast, etc 
4. Pesquisa e leitura de referências específicas. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 



A avaliação será realizada sobre todo o processo considerando a participação na disciplina. Além disso,                
será proposta a construção de uma exposição ‘pocket’ para o Museu de História Natural da Bahia, a ser                  
feita em grupos de 5-8 pessoas. A elaboração de uma mini-exposição permitirá que os/as discentes               
coloquem em prática todo o conhecimento adquirido e temas discutidos durante o componente, desde a               
curadoria de coleções até a importância do diálogo entre Museus de História Natural e sociedade. Os/as                
alunos/as terão a opção de escolher temas sugeridos pela equipe de docentes ou seus próprios temas,                
observando o interesse museal e o acervo do Museu de História Natural da Bahia. Todas as etapas do                  
processo de construção da exposição serão acompanhadas pelos monitores da disciplina e avaliadas             
pelos docentes quinzenalmente, o que permitirá um diálogo mais constante com os/as discentes e uma               
melhora contínua do projeto. Ao final, cada grupo apresentará um portfólio da “exposição pocket”, que               
contribuirá com 90% do conceito atribuído a cada discente no componente. A participação na disciplina               
ao longo do curso contribuirá com 10%. 
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   ANEXO I 
CRONOGRAMA 

 
Código e nome do componente: BIOXXX  -  Museus de História Natural e sua importância em ensino, pesquisa e 

extensão 

Nome do/s docente/s: Priscila Camelier 
Angela Zanata 
Fernanda Cavalcanti 
José Geraldo 
Luciana Leite 
Marcelo Napoli 
Nádia Roque 

Período: 09/09/2020 a 16/12/2020 

 
Data Palestrante Moderador/a Tema 

 
 
 

09/0
9 

 
 
 

Priscila Camelier 

 
 
- 

Apresentação docente 
Apresentação da disciplina 

Museus de História Natural: 
histórico e panorama geral 

 
09/0

9 
Atividade assíncrona: assistir palestra sobre direito autoral e uso de imagem, ministrada pelo 

Advogado Leandro Mateus Silva de Souza da UFCSPA em 
https://www.youtube.com/watch?v=lKgtse_X24o 

 
 

16/0
9 

 
 

Fernanda Cavalcanti 

 
 
- 

Coleções de invertebrados: 
curadoria e aplicações  

(ensino, pesquisa, extensão) 
 

 
 

23/0
9 

 
 

Angela Zanata 

 
- 

Coleções de vertebrados: curadoria 
e aplicações  

(ensino, pesquisa, extensão) 
 

 
 

30/0
9 

Convidados: 
 

Dra. Cristiana Serejo (MNRJ) 
Dr. Aléssio Datovo (MZUSP) 

 
Fernanda Cavalcanti e 

Angela Zanata 

Mesa-Redonda: 
As coleções zoológicas dos Museus 

de História Natural 
 

30/0
9 

Atividade assíncrona: Elaboração exposição “pocket”, discentes e seus respectivos monitores 
Etapa 1: Escolha do tema, objetivos gerais da exposição e público alvo 

07/1
0 

 
Nádia Roque 

 
- 

Herbários: curadoria e aplicações 
(ensino, pesquisa, extensão) 

 
 

14/1
0 

Convidado: 
 

Dr. André Luís de Gasper (FURB) 
 

 
 

Nádia Roque 

Palestra: 
Herbários Brasileiros e a importância 

para a Ciência Cidadã 
 

14/1
0 

Atividade assíncrona: Elaboração exposição “pocket”, discentes e seus respectivos monitores 
Etapa 2: Lógica de visitação e engajamento com o público 

 
 

21/1
0 

 
 

Marcelo Napoli 

 
 
- 

Bancos e bases de dados dos 
Museus de História de Natural: 

importância e aplicações  
(ensino, pesquisa, extensão) 

 
28/1
0 

FERIADO 

 
 
 

Convidados/as: 
 

 
 
 

Mesa-Redonda: 
Sistemas de Informação sobre 

Biodiversidade: Como e por que 

https://www.youtube.com/watch?v=lKgtse_X24o


04/1
1 

 Representantes do CRIA, do SiBBr 
ou pesquisadores seniores com 

expertise no assunto  
(a confirmar) 

Marcelo Napoli disponibilizar acesso livre e aberto 
aos dados de acervos mantidos por 

coleções biológicas? 
 

04/1
1 

Atividade assíncrona: Elaboração exposição “pocket”, discentes e seus respectivos monitores 
Etapa 3: Curadoria de espécies, síntese de conteúdo e produção de material educativo 

 
11/1

1 

 
José Geraldo 

 
- 

Museus de História Natural e o 
acervo etnográfico 

 
 

18/1
1 

Convidado: 
 

Dr. Lazaro Silva (UFBA) 
 

 
 

José Geraldo 

Palestra: 
Museus de ciências e coleções 

etnobiológicas recontando histórias 
humanas: o caso do trânsito das 

madeiras. 
 
 

25/1
1 

 
 

Luciana Leite 

 
 
- 

Museus de História Natural e 
sociedade: propostas e projetos que 

transcendem as coleções 
 

25/1
1 

Atividade assíncrona: Elaboração exposição “pocket”, discentes e seus respectivos monitores 
Etapa 4: Design de pôsteres, imagens, legendas e textos que acompanham material em exposição 

 
 

02/1
2 

Convidadas 
 

Luena Fernandes (Instituto Baleia 
Jubarte) 

Márcia Lourenço (MZUSP) 
(a confirmar) 

 
 

Luciana Leite 

Mesa-Redonda: 
Museus e espaços interpretativos: 
Perspectivas sobre a construção da 

educação museal 

 
09/1

2 

 
Marcelo Napoli 

Priscila Camelier 

 
- 

Museu de História Natural da Bahia: 
passado, presente, futuro 

 
 

16/1
2 

Palestra de encerramento: 
Museus de História Natural e sua importância na conservação das espécies 

Dra. Carla Polaz – Analista ambiental CEPTA/ICMBio 
16/1

2 
Atividade assíncrona: Conclusão e entrega do portfólio final da exposição “pocket” de todos os grupos 

 
 
 
 


