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RESUMO. A fibra de coco é um resíduo muito comum no Brasil e já encontra usos em 
diferentes áreas. Este trabalho avaliou a eficiência deste resíduo como isolamento 
térmico para posterior utilização em painéis de baixo custo. Assim, foi utilizado 
resíduo de fibra de coco verde na produção de amostras para análises térmicas, 
químicas e mecânicas. Ao utilizar um calorímetro, foram realizadas medições de 
temperatura e determinaram-se os coeficientes de condutividade térmica. O método 
Charpy foi adotado para a avaliação da resistência ao impacto. Os resultados 
mostraram o bom desempenho do material em relação à sua absorção térmica 
quando comparado aos dados de um material tradicional vendido no mercado. 
PALAVRAS-CHAVE: fibra de coco, conforto térmico, isolamento térmico, engenharia 
sustentável 
 
 
1- INTRODUÇÃO  
 

O desenvolvimento tecnológico traz vantagens, mas também prejudica os 
recursos naturais. Visando a sustentabilidade, tecnologias modernas que reutilizam 
materiais colaboram para minimizar seus impactos. 

Este trabalho tem como objetivo analisar as propriedades térmicas e 
mecânicas dos painéis produzidos com fibra de coco, com o objetivo de proporcionar 
conforto térmico em ambientes com temperaturas que incomodam as pessoas, 
reutilizando resíduo sólido. 
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É extremamente importante encontrar uma maneira de agregar valor ao 
resíduo de coco, para fins econômicos e tecnológicos, reduzindo impactos negativos 
no meio ambiente, além de proporcionar emprego e renda. 

SIAS (2006, apud NAVROSKI, 2010) considera o que determina se um 
material será um bom condutor ou isolante térmico são os vínculos em sua estrutura 
atômica ou molecular. Os maus condutores de calor possuem os elétrons externos 
dos seus átomos bem conectados. 
 
 
2- MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Coeficiente de condutividade térmica 

 
As amostras utilizadas para os testes foram feitas misturando uma resina 

natural com fibra de coco triturada. A escolha da fibra de coco triturada deveu-se aos 
resultados satisfatórios obtidos por este material em uma pesquisa anterior 
associada à constituição de um painel de isolamento acústico (XAVIER et al, 2013). 
A Tabela 1 e a Figura 1 mostram, respectivamente, as características e a aparência 
das amostras escolhidas para esta pesquisa. 

 
TABELA 1: Identificação e composição das amostras. 

 Código Fibra Resina Espessura Razão: Fibra/Resina 
CT-15-05  15 5 5 3,00 
CT-30-15  30 15 8 2,00 
CT-50-25  50 25 15 2,00 
CT-100-30  100 30 28 3,33 

 

 
FIGURA 1: Amostras Estudadas 

 
O sistema configurado para fazer os testes foi composto pelos seguintes 

componentes, como mostrado na figura 2:  
 

 
FIGURA 2: Sistema utilizado para medir a condutividade térmica das amostras. 
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O coeficiente de condutividade térmica, k, está relacionado à natureza do 
material. O valor deste coeficiente é alto para bons condutores e baixo para 
isolamento térmico, e pode ser determinado pela seguinte equação: 

 

 SESI TTA
L

k
q   

 
(1) 

 
Onde q é a taxa de fluxo de calor, L é a espessura da amostra e (TSI-TSE) é a 

diferença de temperatura entre as superfícies interna e externa da amostra, e A é a 
sua área de superfície. 

A taxa de fluxo de calor q também pode ser medida levando em consideração 
o processo de convecção: 

 
 AESEece TTAhq                                             (2) 

 
 Onde he é o coeficiente de transferência de calor por convecção externa, Tse 

é a temperatura na superfície externa da amostra e Tae é a temperatura externa de 
um ponto distante daquela superfície. 

 Com base nestas equações, foi necessário obter as temperaturas interna e 
externa da superfície da amostra, além da temperatura do ar perto da superfície 
externa. O coeficiente de transferência de calor de convecção para o ar é constante 
para a situação e tem um valor igual à equação 3.  

 

km

W
he 2

1,8  
 (3) 

 
 
2.2. Método de teste de impacto 

 
O método Charpy foi utilizado para o teste de impacto usando um dispositivo 

Veb Werkstoffpruffmaschinen Leipzig, produzido na Alemanha, com um martelo de 
19,962 kg e um comprimento de haste de 790 mm. Os espécimes de teste foram 
preparados em 10 repetições de acordo com a Figura 3. O método foi baseado no 
padrão ASTM D6110 / 04 com uma adequação no comprimento da amostra devido 
ao equipamento utilizado. Os espécimes foram desenvolvidos com uma relação 
resina / fibra de 2. 

 

 
FIGURA 3: Dimensões do feixe simples, tipo Charpy, amostra de teste de impacto. 
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3- RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1. Condutividade Térmica 
 

TABLE 2: Coeficiente de condutividade térmica de cada amostra 
AMOSTRA  RAZÃO k (Coeficiente) 
CT-30-15  2.00  0.058  
CT-50-25  2.00  0.054  
CT-15-05  3.00  0.040  
CT-100-30  3.33  0.041  

 
A Tabela 2 mostra os valores de k obtidos nas experiências. As amostras com 

maiores proporções de fibra / resina obtiveram valores mais baixos para k, enquanto 
as que apresentaram taxas mais baixas obtiveram valores mais altos. Resulta desse 
resultado que quanto menor for a condutividade, menor será a resina em relação à 
massa de fibras na composição da amostra. 

Em relação à espessura das amostras, os coeficientes de condutividade 
térmica não mudaram em função dessa variável para o intervalo estudado. Esta 
asserção pode ser comprovada comparando os valores obtidos para k (Tabela 2) das 
amostras CT-100-30 e CT-15-05, que apresentam valores de espessura distintos. 

Embora a espessura não seja uma característica relevante em relação ao 
coeficiente de condutividade térmica, é um fator que interferiu no fluxo de calor em 
cada amostra. É possível indicar este fator, observando uma maior diferença de 
temperatura entre as superfícies das amostras da mesma relação fibra / resina e 
diferentes valores de espessura. 
  
 
3.2. Teste de Impacto 
 

Após os testes, foram separados dois grupos de amostras: amostras que 
foram quebradas e amostras que não quebraram. A Tabela 3 apresenta os 
resultados do teste com a determinação do valor de resistência de cada peça de 
teste. Estes resultados seguem uma distribuição normal, de acordo com a análise de 
normalidade mostrada na Figura 4 e na Figura 5 para o grupo de amostras 
quebradas e não interrompidas, respectivamente. Uma vez que o valor p é maior que 
o nível de significância, α = 0,10, os dados seguem uma distribuição normal. 
 

TABELA 3: Resultados da resistência ao impacto para o composto de fibra de coco. 
Número da 

amostra 
Resistência ao Impacto (kj/m2) 

Amostras Amostras não Rompidas 
1 9.16 70.00 
2 11.44 23.42 
3 6.35 8.82 
4 4.90 13.92 
5 7.77 19.31 
6 12.05 13.47 
7 7.78 22.38 
8 8.54 8.42 
9 7.76 7.58 
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10 8.75 15.46 
 
 

 
FIGURA 4: Teste de normalidade para o compósito de fibra de coco para amostras quebradas. 

 

 
FIGURA 5: Teste de normalidade para amostras não rompidas. 

 
As Figuras 6A e 7A mostram todas as amostras quebradas e intactas, 

respectivamente, após o teste, enquanto as Figuras 6B e 7B representam uma 
ampliação das Figuras 6A e 7A. Em uma análise visual observou-se que os espécimes 
que não rompem possuem fibras de maior comprimento na região de fratura. De 
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acordo com Kuruvilla (1999) na análise de compósitos de poliéster com fibra de 
sisal, verificou-se que o aumento do comprimento da fibra causa um aumento na 
resistência ao impacto. Os espécimes de teste de 5 a 10 que não se romperam 
apresentaram maiores valores de resistência. Isso pode ser confirmado com um 
teste t para 2 amostras, o que dá um valor p de 0,022. Isso significa que a hipótese 
de que os valores médios para essas 2 amostras são iguais não é confirmada 
estatisticamente. 
 

  
A A 

FIGURA 6: Amostras após experimentos Charpy com ruptura. 

 
 

 
A 

 
B 

FIGURA 7: Amostras após experimentos de Charpy sem ruptura. 
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A Figura 8 mostra um boxplot para amostras quebradas e não interrompidas. 
Para amostras quebradas, o valor médio é de 8,45 kJ/m2, a mediana é de 8,15 kJ/m2 
e o desvio padrão é de 2,13 kJ/m2. Assim, o resultado para a energia de impacto 
para esta amostra do composto pode ser expresso como (8,45 ± 2,13) kJ/m2. Para 
amostras intactas, o valor médio é de 14,75 kJ/m2, a mediana é de 13,92 kJ/m2 e 
o desvio padrão é de 5,95 kJ/m2. Assim, o resultado para a energia de impacto para 
esta amostra do composto pode ser expresso como (14,75 ± 5,95) kJ/m2.  

 

 
FIGURA 8: Boxplot para resistência ao impacto entre amostras quebradas e intactas. 

 
As figuras 9 e 10 apresentam o teste de Grubbs para identificação de valores 

outliers. Especialmente para o grupo de amostras ininterruptas, apareceu um outlier 
identificado com um valor de 70 kj/m2, que pode ser descartado. 
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FIGURA 9: Teste de Grubbs para outliers aberrantes em amostras quebradas 

 

 
FIGURA 10: teste de Grubbs para outlier em amostras intactas 

 
A Tabela 4 apresenta algumas espécies de árvores e seus valores de 

resistência ao impacto apresentados no documento "Madeira: uso sustentável em 
construção civil", coordenado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Secretaria 
Verde e Ambiental da cidade de São Paulo e União das Indústrias da Construção Civil 
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do estado de São Paulo. De acordo com isso, o compósito tem uma resistência ao 
impacto semelhante à de Pinus Eliote, Louro Vermelho, Jacareuba, Itauba, Camabará 
e Pinho do Paraná. 
 

TABLE 4: Resistência ao impacto para várias espécies de árvores (IPT, SVMA, SINDUSCON). 
Espécies de Árvores Resistência ao Impacto 

Angelin Pedra 22.6 
Angelin vermelho 48.7 
Bacuri 38.7 
Camabará 20.1 
Cedrinho 21.5 
Cupiuba 29.5 
Eucaliptu Citriodora 45.3 
Fava orelha de negro 39.5 
Garapa 40.0 
Itauba 17.1 
Jacareuba 17.6 
Louro vermelho 15.7 
Pau roxo 68.2 
Peroba rosa 23.3 
Pinho do paraná 14.7 
Pinus Eliote 14.5 

  
Devido à baixa condutividade térmica, a fibra obtida a partir da casca de coco 

pode ser utilizada na fabricação de painéis que atuarão como isolamento térmico 
para várias aplicações. As amostras utilizadas para esta pesquisa têm diferentes 
proporções de fibra de coco com resina e diferentes espessuras, características 
fundamentais para a determinação do coeficiente de condutividade térmica. 

Para novas linhas de pesquisa, é importante realizar outros testes para 
temperaturas abaixo de zero grau, índice de inflamabilidade, temperatura estável e 
redução máxima de resina sem perder a característica do ligador, para melhor 
orientar o desenvolvimento e aplicações de painéis de isolamento térmico com base 
nos estudos. 

Com base nos valores encontrados no teste de impacto em comparação com 
os resultados apresentados pelo estudo "Madeira: uso sustentável na construção", 
a importância desses dados pode ser observada e sugerir possíveis aplicações para 
o material. 
 
 
 CONCLUSÕES 
 

As amostras com maiores proporções de fibra / resina obtiveram valores mais 
baixos para k, enquanto as que apresentaram taxas mais baixas obtiveram valores 
mais altos. O resultado para a energia de impacto para amostras quebradas pode 
ser expresso como (8,45 ± 2,13) kj/m2. Para amostras não quebradas, a energia de 
impacto foi (14,75 ± 5,95) kj/m2. 
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ABSTRACT. Coconut fiber is a very common residue in Brazil and already finds uses 
in different areas. This work evaluated the efficiency of this residue as thermal 
insulation for later use in low cost panels. Thus, green fiber coconut residue was used 
in the production of samples for thermal, chemical and mechanical analyses. By 
using a calorimeter, temperature measurements were performed and the 
coefficients of thermal conductivity were determined. The Charpy method was 
adopted for the impact resistance assessment. The results showed the good 
performance of the material regarding its thermal absorption when compared to the 
data of a traditional material sold in the market. 
KEYWORDS: Coconut fiber, Thermal comfort, Thermal insulation, Sustainable 
engineering 
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Universidade Federal do Ceará (UFC); Especialização em Educação a Distância pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); Bacharela em Ciências 
Contábeis pela Universidade Federal do Ceará (UFC); Licenciada em Matemática pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Jeferson Alberto de Lima Professor da Universidade Federal de Rondônia (UNIR); 
Graduação em Engenharia Agronômica pelo Centro Universitário Luterano de Ji-
Paraná (CEULJI-ULBRA); Mestrado em Recursos Hídricos pela Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT); Grupo de pesquisa: Engenharia Ambiental – Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR; E-mail para contato: jeferson.lima@unir.br 

Jhonnaldy Nogueira Sena Bacharel em Ciências e Tecnologia pela Universidade 
Federal Rural do Semi Árido no ano de 2016, e graduando no curso de Engenharia 
Civil pela Universidade Federal Rural do Semi Árido (UFERSA). 

Joacir Mario Zuffo Júnior Discente do Curso de Agronomia da Universidade do Estado 
de Mato Grosso – UNEMAT. E-mail para contato: zuffojr@gmail.com 

José Airton de Araújo Filho Graduação em Administração pelo Centro Universitário 
Católica de Quixadá (UNICATÓLICA) 

José Daltro Filho Professor Associado da Universidade Federal de Sergipe – UFS: 
Engenheiro Civil: Mestre em Recursos Hídricos e Saneamento: Doutor em Hidráulica 
e Saneamento: E-mail: jdaltrofilho@bol.com.br 

Joselma Ramos Carvalho Santos Graduanda em Serviço Social pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPq; 
E-mail para contato: joselma.ramos@ymail.com. 

Juliano Souza Vasconcelos Engenheiro Industrial Madeireiro pela Universidade 
Estadual Paulista (UNESP), Campus de Itapeva;  Mestre em Engenharia Urbana pela 
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Universidade Federal de São Carlos (UFSCar);  Doutorando em Energia na Agricultura 
pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), na Faculdade de Ciências Agronômicas 
(FCA – Botucatu); Grupo de pesquisa: Desenvolvimento de Produtos Lignocelulósicos 
(LIGNO); E-mail para contato: julianojsv@yahoo.com.br.  

Julio Cezar Souza Vasconcelos  Graduado em Matemática - Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar); Mestre em Ciências (Estatística e Experimentação Agronômica) 
- ESALQ/USP; Doutorando em Ciências (Estatística e Experimentação Agronômica) - 
ESALQ/USP; Bolsista Produtividade em Pesquisa pela CAPES E-mail para contato: 
juliocezarvasconcelos@hotmail.com 

Karina Gargalho Fabri Engenheira Civil pela Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias 
de Itapeva (FAIT); 

Laís Vieira Castro Oliveira Mestrado em Administração e Controladoria pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC); Especialização em Psicologia Organizacional e 
do Trabalho pela Universidade Estadual do Ceará (UECE); Bacharela em 
Administração pelo Centro Universitário Estácio do Ceará (Estácio FIC); Licenciada 
em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE); 

Lenisse Costa da Silva Técnica em Enfermagem – Ceterr e Graduada em Gestão 
Ambiental - Centro Universitário Estácio da Amazônia- Boa Vista/RR – 
email:lenisse_costa@hotmail.com 

Lúcia Santana de Freitas Professor da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG); Membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Recursos 
Naturais e do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFCG; Graduada 
em Administração (1987) pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Doutora em 
Administração (2001) pela Univerdad de Walladolid – Espanha; Líder do Grupo de 
Estudo em Estratégia e Meio Ambiente (GEEMA) 

Manuel Houmard Possui doutorado em Ciência dos Materiais - Institut National 
Polytechique de Grenoble (2009). Atualmente é professor adjunto da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de Engenharia, com ênfase em 
Ciência dos Materiais, atuando principalmente nos seguintes temas: Materiais 
Cerâmicos, Materiais Porosos, Recobrimentos Finos, Síntese Sol-Gel, Sistema TiO2-
SiO2, Biomaterais, Materiais Híbridos, Aços inoxidáveis. 

Márcia Maria da Silva Técnica em Radiologia – Rhema e Graduada em Gestão 
Ambiental - Centro Universitário Estácio da Amazônia - Boa Vista/RR – email: 
marcia_james.aguiar@hotmail.com 

Marcia Regina Maboni Hoppen Porsch Doutoranda em Modelagem Matemática pela 
UNIJUI. Possui graduação em Licenciatura em Física pela Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (2003), Especialização em 
Interdisciplinaridade pela Universidade da Região de Joinville (2004) e Mestrado em 
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Modelagem Matemática pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul (2012). Atuou como professora da rede estadual de educação básica 
por 13 anos no ensino da matemática e física. Atualmente é professora da UERGS 
na área das ciências exatas, atua nos cursos de graduação de Gestão Ambiental e 
Administração, foi Coordenadora Adjunta e atualmente Coordena a Especialização 
em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável. 

Marcos James Chaves Bessa Professor do Centro Universitário Católica de Quixadá 
(UNICATÓLICA). Graduação em Administração pela Universidade de Fortaleza 
(UNIFOR). Mestrado em Administração pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) 
Doutorando em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) Grupo de 
pesquisa: Membro do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Gestão Ambiental da 
UNICATÖLICA 

Marcos Roberto Benso Mestrando em Engenharia Ambiental pela Universidade de 
Ciências Aplicadas Dresden (Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden) na 
Alemanha, Bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Federal 
de Santa Maria (2016). Possui experiência em monitoramento de recursos hídricos 
(superficiais e subterrâneos) e modelagem hidrológico. 

Mayara Geisemery da Silva Torres Bacharel em Engenharia Ambiental pelo Centro 
Universitário Tabosa de Almeida – ASCES/UNITA. Pós Graduanda em Saúde e 
Segurança do Trabalho, pela Faculdade Integrada de Patos (FIP) E-MAIL:  
Mayara1992engenharia@gmail.com 

Meise Lopes Araújo Bacharel em Ciências e Tecnologia pela Universidade Federal 
Rural do Semi Árido no ano de 2016, e graduando no curso de Engenharia Civil pela 
Universidade Federal Rural do Semi Árido (UFERSA). 

Nara Rejane Zamberlan dos Santos Professora Associada na Universidade Federal 
do Pampa (Unipampa) – Campus São Gabriel. Professora Visitante no Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Paisagismo (UFSM). Engenheira Agrônoma pela 
Universidade Federal de Santa Maria. Mestra em Agronomia pela Universidade 
Federal de Santa Maria. Doutora em Engenharia Florestal pela Universidade Federal 
de Santa Maria. Autora dos livros “Arborização de Vias Públicas: Ambiente X 
Vegetação” ; “A inserção da vegetação na paisagem antrópica”. Organizadora da 
publicação “O pulo do gato” e co-autora de capítulos nas obras “Sustentabilidade 
ambiental e responsabilidade social” e “Criatividade e Inovação como diferenciais 
competitivos na hospitalidade”. E-mail: narazamberlan@gmail.com 

Natália Trajano de Oliveira Graduação em Agronomia pela Universidade Federal de 
Roraima – UFRR;  Mestrado em Agronomia (Produção Vegetal) pela Universidade 
Federal de Roraima – UFRR; Doutorado em Agronomia (Produção Vegetal) pela 
Universidade Federal de Lavras – UFLA; Atuação profissional: Tem experiência na 
área de Agronomia – Agricultura, com ênfase e produção de plantas, fertilidade e 
nutrição de grandes culturas E-mail para contato: nataliatrajano@bol.com.br 
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Nelma Baldin Professor da Universidade da Região de Joinville - Univille; Membro do 
corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Meio Ambiente da 
Universidade da Região de Joinville - Univille; Graduação em História pela 
Universidade Federal de Santa Catarina;  Mestrado em História pela Universidade 
Federal de Santa Catarina; Doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUC-SP; Pós Doutorado em História da Educação  pelas 
Università Degli Studi di Roma  e Università Degli Studi di Bologna (ambas na Itália) 
e  pela Universidade de Coimbra (Portugal);  Grupo de pesquisa: Produção do 
conhecimento e sensibilização ambiental  E-mail para contato: nelma@linhalivre.net 

Paulo Ricardo Cosme Bezerra Professor da Universidade Potiguar; Graduação em 
Estatística, Administração e Marketing. Doutor em Ciência e Engenharia do Petróleo 
na área de Engenharia de produção pela UFRN. E-mail para contato: 
paulorcbezerra@gmail.com 

Paulo Sérgio Uliana Junior Recém-formado em Engenharia Química pela 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Graduação sanduíche no mesmo 
curso na University of Hull, Reino Unido, no ano de 2013, com desenvolvimento de 
trabalho de simulação em Armazenamento de Energia por Ar Comprimido. É 
atualmente membro do Laboratório de Bioengenharia do Departamento de 
Engenharia Mecânica da UFMG (LABBIO). Interesse no campo de energias 
renováveis, tratamento de água e bioengenharia. 

Pedro Pierre da Cunha Filho Graduado em Gestão Ambiental pelo Centro 
Universitário Estácio da Amazônia - Boa Vista/RR.  

Raiane da Silva Rabelo Técnica em Secretariado – Instituto Federal de Roraima e 
Graduada em Gestão Ambiental - Centro Universitário Estácio da Amazônia -Membro 
do Coletivo Jovem de Meio Ambiente - CJ/RR - Boa Vista/RR – email: 
raiane_rabelo@hotmail.com 

Raimundo Miguel da Silva Neto Bacharel em Ciências e Tecnologia pela Universidade 
Federal Rural do Semi Árido no ano de 2016, e graduando no curso de Engenharia 
Civil pela Universidade Federal Rural do Semi Árido (UFERSA). 

Renan Fabrício Proinelli Graduação em Engenharia de Produção Mecânica pela 
Universidade do Oeste de Santa Catarina; Grupo de pesquisa: Manufatura e Meio 
Ambiente; E-mail para contato: renann_p@hotmail.com 

Ridaj Sousa Silva Graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de 
Rondônia -UNIR; E-mail para contato: ridajsousa@gmail.com 

Rodrigo Sanchotene Silva Graduação em Engenharia de Bioprocessos e 
Biotecnologia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, mestrado e 
doutorado em Engenharia: área de concentração Ciência e Tecnologia de Materiais 
pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e Materiais 
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- PPGE3M da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atualmente é 
professor adjunto da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), possui 
experiência na área de engenharia e química na produção de biocombustíveis, 
tratamento de efluentes, resíduos sólidos e na produção de revestimentos protetores 
e tintas contra corrosão. 

Rosiane Costa dos Santos Graduada em Gestão Ambiental pelo Centro Universitário 
Estácio da Amazônia - Boa Vista/RR.  

Sandy Bernardi Falcadi Tedesco Girotto Graduação em Engenharia Ambiental - 
UDESC/CAV. Bolsista (FAPESC/SC) de Mestrado em Ciências Ambientais - 
UDESC/CAV. E-mail: sandy_girotto@hotmail.com 

Sérgio Horta Mattos Professor do Centro Universitário Católica de Quixadá 
(UNICATÓLICA). Graduação em Agronomia  pela Universidade Federal do Ceará (UFC). 
Especialização em Gestão Ambiental pela Universidade Vale do Acaraú (UVA). 
Mestrado em Agronomia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Doutorado em 
Agronomia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Grupo de pesquisa: 
Coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Gestão Ambiental da 
UNICATÖLICA 

Therezinha Maria Novais de Oliveira  Professor da Universidade da Região de Joinville 
- UNIVILLE  Membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde e 
Meio Ambiente da Universidade da Região de Joinville; Graduação em Engenharia 
Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina – (UFSC);  
Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de santa Catarina 
- (UFSC) ; Doutorado em Engenharia de Produção na área de gestão da qualidade 
Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina – (UFSC); Pós Doutorado No 
Instituto de Hidráulica e Saneamento pela Faculdade de Engenharia do Porto – FEUP 
da Universidade do Porto – Portugal ;  Grupo de pesquisa: Toxicologia e Gestão 
Ambiental; Bolsista Produtividade em Pesquisa 2 pelo CNPq;  E-mail para contato: 
therezinha.novais@univille.br  

Thianne Silva Batista Graduação em Química Industrial pela Universidade Estadual 
da Paraíba; Mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina 
Grande; Doutoranda em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina 
Grande; Bolsista Produtividade em Pesquisa pela Fundação da CAPES (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior); E-mail para contato: 
thianne.siilva@gmail.com. 

Valdete Campos Silva Graduação em Química Industrial pela Universidade Estadual 
da Paraíba; Mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina 
Grande; Doutoranda em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina 
Grande; Bolsista Produtividade em Pesquisa pela Fundação da CAPES (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior); E-mail para contato: 
valdetecampossilva@hotmail.com. 
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Valter de Souza Pinho Professor do Centro Universitário Católica de Quixadá 
(UNICATÓLICA). Graduação em Administração pela Universidade CAPITAL (SP) 
Mestrado em Administração pela Universidade FUMEC – MG. Doutorando em 
Administração pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Grupo de pesquisa: Membro 
do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Gestão Ambiental da UNICATÖLICA 

Vanessa de Freitas Cunha Lins Possui graduação em Engenharia Química pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (1980), mestrado em Engenharia Metalúrgica 
e de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais (1987) e doutorado em 
Engenharia Metalúrgica e de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(1994). Realizou o pós-doutorado na Universidade de Brasília no tema corrosão de 
armaduras em concreto. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de 
Minas Gerais. É Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Mecânica e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da 
UFMG. Possui 80 artigos publicados em periódicos e 124 trabalhos em anais de 
congressos nacionais e internacionais. Já orientou trinta e quatro Dissertações de 
Mestrado como orientador principal e quatro Teses de Doutorado.É Coordenadora 
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. Membro do Corpo Editorial 
do periódico Surface Engineering e do periódico Matéria, e revisor de periódicos 
como Corrosion Science, Journal of Applied Polymer Science, Journal of the Brazilian 
Society of Mechanical Sciences and Engineering, Waste Management, Fuel, 
Hydrometallurgy, Journal of Materials Science, Surface & Coatings Technology, 
Construction & Building Materials, e Journal of Polymer Research. Tem experiência 
na área de Engenharia de Materiais e Metalúrgica, com ênfase em Corrosão, atuando 
nos seguintes temas: corrosão atmosférica, oxidação à altas temperaturas, 
eletrodeposição, eletrólise, aspersão térmica, revestimentos poliméricos e 
compósitos depositados em aços, fotodegradação de polímeros, envelhecimento de 
asfalto, técnicas eletroquímicas aplicadas ao estudo da corrosão. Dentre os prêmios 
conquistados citam-se o 1o Lugar na etapa latino-americana do Latin Moot Corp, 
Venture Labs Investment Competition (VLIC) em 2012 e 11º Lugar na etapa mundial 
da Global Venture Labs Investment Competition em 2013, 1º Lugar no Concurso 
Mãos à Obra - MINASCON 2012, SICEPOT-MG, FIEMG, Prêmio Vicente Gentil - Melhor 
trabalho oral da 11a Conferência sobre Tecnologia de Equipamentos (COTEQ), 
Associação Brasileira de Corrosão (2011), Prêmio do 30o Congresso Brasileiro de 
Corrosão e 3rd International Corrosion Meeting, Associação Brasileira de Corrosão 
(2010), Outstanding Paper Award Winner, Emerald Group Publishing Limited (2009), 
Prêmio ABM-BRASIMET, BRASIMET e Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais 
(1987), Prêmio José Gonçalves-Medalha de Ouro, Universidade Federal de Minas 
Gerais (1980). 

Victor de Almeida Araújo Professor-substituto da Universidade Estadual Paulista em 
2015 e Professor em Treinamento em Docência da Universidade de São Paulo em 
2016;  Engenheiro Industrial Madeireiro pela Universidade Estadual 
Paulista(UNESP), Campus de Itapeva; Doutorado-Direto em Ciências Florestais pela 
Universidade de São Paulo (USP), Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 



 
399 Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 

 

(ESALQ); Grupo de pesquisa: Desenvolvimento de Produtos Lignocelulósicos (LIGNO); 
E-mail para contato: victor@usp.br. 

Warlen Librelon de Oliveira Possui graduação em Engenharia Ambiental pelo Centro 
Universitário Newton Paiva (2014). Tem experiência na área de em licenciamento 
ambiental com estudos e análise de impactos. Atualmente pesquisador pela 
Universidade Federal de Minas gerais com desenvolvimento de produtos 
sustentáveis, análise de degradação de polímeros e tratamento de águas cinzas 
através de sistemas alagados. Mestrando no curso de engenharia mecânica pela 
mesma universidade com foco em análise e caracterização de odores veiculares. 
Trabalhou com desenvolvimento de sistemas computacionais entre 1989 e 2014. 
Participou da fundação e trabalhou como voluntário no Instituto Biogol de 
mobilização socioambiental. Lecionou durante 14 anos em cursos técnicos. 

Washington Moreira Cavalcanti professor universitário desde 2001, cursando 
Doutorado em Engenharia Mecânica na UFMG, Mestre em Administração de 
Empresas (Logística), diplomado MBA em Marketing, Pós-graduado em Informática 
em Educação. Graduado em Desenho Industrial pela Universidade do Estado de 
Minas Gerais e Administração de Empresas pela UNINCOR. Docente universitário nos 
cursos de administração, engenharia de produção e professor em cursos de Pós- 
Graduação em logística e gestão de projetos. Vasta experiência em gestão da 
inovação, responsável por projetos e provas de conceito em áreas diversas como: 
Gestão da Cadeia de Suprimentos – Supplay Chain Management; Gerenciamento de 
Materiais; Logística reversa; Gerenciamento de Projetos – PMO e Gerenciamento de 
conteúdos de mídias eletrônicas, Gestão de Processos – Process Management; 
Recomendações Técnicas. Responsável pelo processo burocrático para contratação 
de fornecedores, análises de contratos, supervisão e controle de projetos, 
planejamento da inovação e estratégico, indicadores e métricas, índices de 
capacitação, orçamento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




