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PLANO DA DISCIPLINA: 

A disciplina abrangerá noções teóricas sobre microscopia eletrônica de 
varredura e aulas práticas básicas no MEV do IG da UFPA. A parte prática 
envolverá preparação de amostras, obtenção de imagens por elétrons secundários 
(ES) e retroespalhados (ERE), análises qualitativas e semiquantitativas por EDS 
(Energy Dispersive Spectrometry), elaboração de mapas composicionais e 
interpretação dos resultados. 
 
OBJETIVOS: 

Fornecer bases teóricas e práticas sobre microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) e suas variadas aplicações. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PARTE TEÓRICA: 

Definição. Breve histórico sobre MEV; MEV versus microscópio convencional; 
aplicações do MEV. Componentes do MEV: Sistema de vácuo, coluna do MEV, 
fonte de elétrons (gun), lentes eletromagnéticas, condensadores, lentes objetivas, 
bobinas, detector de elétrons secundários, detector de elétrons retroespalhados 
(backscattered), câmara de localização de amostras, porta amostras. Interações 
elétrons-amostra. Imagens topográficas: imagens obtidas com elétrons secundários; 
imagens obtidas com elétrons retroespalhados; ampliação e resolução de imagens. 
Mapeamento composicional (fastmap): Introdução e exemplos. Perfil composicional 
(X-ray linescan): Introdução e exemplos. Análise qualitativa de raios-X por EDS: o 
analisador e seus componentes; identificação dos picos dos elementos; 
identificação de fases minerais; exemplos. Análise quantitativa por EDS: introdução; 
fatores de correção; escolha das condições para análises quantitativas; análises de 
elementos leves; precisão e limites de detecção das análises; tratamento dos 
resultados; exemplos. Preparação de amostras: materiais que podem ou não ser 
analisados no MEV; montagem de grãos, fragmentos, etc; metalização; 
procedimentos operacionais. 
 
PARTE PRÁTICA 
Preparação de amostras 

Metalização: o metalizador a carbono; o metalizador a ouro; o uso de 
Argônio; procedimentos operacionais; exemplos. 
Introdução ao MEV 

Procedimentos operacionais básicos; obtenção de imagens; análises por 
EDS; mapas e perfis composicionais; exemplos. 
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