
 

COORDENADORIA DO CURSO DE QUÍMICA 

PLANO DE ENSINO 

Unidade Curricular: QUÍMICA DE COORDENAÇÃO Período: 6º Currículo: 2019 

Docente: Luciana Guimarães Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: QUÍMICA DOS ELEMENTOS Co-requisito: - 

C.H. Total: 66 h-72ha C.H. Prática: - C. H. Teórica: 66 h-72ha  Grau: LIC Ano: 2022 Semestre: 2º 

EMENTA 

Estudo da química dos elementos metálicos de transição. Compostos de coordenação: Nomenclatura, teorias de ligação: ligação de 
valência, orbitais moleculares, campo cristalino e campo ligante; estereoquímica; isomeria; preparações, reações, cinética e 
mecanismos de reações de substituição e de reações de óxido-redução; introdução à espectroscopia eletrônica. Algumas noções 
sobre Organometálicos. Apresentação e discussão das aplicações dos compostos de coordenação nas áreas de química analítica, 
catálise e bioinorgânica, explorando os aspectos termodinâmicos, cinéticos e espectroscópicos. 

OBJETIVOS 

Obter conhecimentos básicos para a interpretação de ligações, reatividade, propriedades espectroscópicas e cinéticas dos compostos 
de coordenação. Compreender os aspectos principais das teorias de Ligação de Valência, do Campo Cristalino e de Orbitais 
Moleculares aplicados a compostos de coordenação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – Introdução aos compostos de coordenação:  

Conceitos Fundamentais, Teoria de Alfred Werner, Número de coordenação, Ligantes: classificação estrutural, Notação e 
Nomenclatura dos complexos; 

2- Teorias de Ligação: 

Teoria de Ligação de Valência (TLV): revisão da TLV para moléculas pequenas e aplicação da TLV para complexos 
metálicos. 
Noções básicas sobre Teoria de Grupo e simetria; 
Teoria do Campo Cristalino (TCC): Energia de estabilização do campo cristalino (EECC), Determinação da energia 10Dq, 
Fatores que influenciam 10Dq, Complexos octaédricos, tetraédricos e quadráticos planos, Evidências termodinâmicas e 
estruturais EECC. 
Teoria do Campo Ligante (TCL): complexos com ligação metal-ligante sigma, complexos com ligação metal-ligante pi, análise 
dos diagramas de orbitais moleculares; 

3- Noções sobre organometálicos: ligantes, regra dos 18 elétrons, compostos carbonílicos e retrodoação. 

4- Isomeria e quiralidade:  

Isomeria de ligação, isomeria de ionização, isomeria de hidratação, isomeria de coordenação, quiralidade e isomeria óptica. 

5 – Reações e mecanismos: 

Reações de substituição de ligante: Aspectos termodinâmicos; reações de oxirredução; cinética dos complexos lábeis e 
inertes; mecanismos dissociativos e associativos; substituição em complexos quadráticos planos e substituição em complexos 
octaédricos.  

 6 – Introdução à espectroscopia eletrônica: transições eletrônicas; Microestados e símbolos de termos; Regras de seleção; 
os espectros eletrônicos de absorção dos complexos de metais de transição (bandas d-d e de transferência de carga); 
Diagramas de Orgel; Interpretação de espectros de absorção eletrônica: introdução aos diagramas de Tanabe-Sugano. 

 7- Aplicações dos compostos de coordenação nas áreas de química analítica, catálise e bioinorgânica, explorando os 
aspectos termodinâmicos, cinéticos e espectroscópicos. 

METODOLOGIA DE ENSINO E RECURSOS AUXILIARES 

Aulas expositivas e resolução de exercícios; Listas de Exercícios para os alunos resolverem em casa.; Seminário no final do 
semestre sobre o item 7 apresentado no conteúdo programático. 

FORMA E CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO 



A avaliação será realizada por meio da aplicação de três avaliações teóricas (cada uma valendo 20 pontos) e 
apresentação de um seminário em grupo (valendo 10 pontos). A média final será obtida da seguinte expressão: 
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em que MF é a média final, P1 é a nota da primeira prova (valendo 20 pontos), P2 é nota da segunda prova 
(valendo 20 pontos), P3 é nota da terceira prova (valendo 20 pontos) e Sem. é a nota do seminário (valendo 10 
pontos). O aluno que não obtiver nota maior ou igual a 6,0 poderá fazer a prova substitutiva (S) envolvendo o 
conteúdo relacionado com a prova de menor nota. A nota da prova (S) substituirá a menor nota entre P1, P2 e 
P3. Finalmente, se MF ≥ 6,0 o aluno estará aprovado. Caso contrário, se MF < 6,0 o aluno estará reprovado. 
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