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APRESENTAÇÃO

As obras As Engenharias e seu Papel no Desenvolvimento Autossustentado Vol. 1 e 2 
abordam os mais diversos assuntos sobre métodos e ferramentas nas diversas áreas das 
engenharias a fim de melhorar a relação do homem com o meio ambiente e seus recursos.

O Volume 1 está disposto em 24 capítulos, com assuntos voltados a engenharia elétrica, 
materiais e mecânica e sua interação com o meio ambiente, apresentando processos 
de recuperação e reaproveitamento de resíduos e uma melhor aplicação dos recursos 
disponíveis, além do panorama sobre novos métodos de obtenção limpa da energia.

Já o Volume 2, está organizado em 27 capítulos e apresenta uma vertente ligada ao 
estudo dos solos e aguas, da construção civil com estudos de sua melhor utilização, visando 
uma menor degradação do ambiente; com aplicações voltadas a construção de baixo com 
baixo impacto ambiental.

Desta forma um compendio de temas e abordagens que facilitam as relações entre 
ensino-aprendizado são apresentados, a fim de se levantar dados e propostas para novas 
discussões sobre temas atuais nas engenharias, de maneira aplicada as novas tecnologias 
hoje disponíveis.

Boa leitura!

Henrique Ajuz Holzmann 

João Dallamuta 

Viviane Teleginski Mazur
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RESUMO: Com a crescente produção e 
consumo de peças de moda, os danos ao 
meio ambiente aumentaram e questões 
como a sustentabilidade vêm sendo 

amplamente discutidas, fazendo com que 
os profissionais da área se preocupem 
em encontrar alternativas capazes de 
diminuir os prejuízos ao meio ambiente e 
às pessoas inseridas nele, permitindo um 
desenvolvimento econômico e social mais 
voltado ao cunho sustentável. A produção de 
couro de origem animal é altamente poluente, 
utilizando reagentes químicos como o cromo 
no processo de curtimento. Ao despejar os 
resíduos da produção, a qualidade de vida 
das pessoas é comprometida, assim como 
o solo e as águas. Na produção de couro 
sintético, o material mais comumente utilizado 
é o poliuretano, um polímero derivado 
do petróleo. Assim como as embalagens 
plásticas, este material leva anos até 
sua completa decomposição, causando 
danos ao meio ambiente. Este artigo tem 
por objetivo apresentar uma produção 
de acessórios (cintos, brincos, colares, 
carteiras, entre outros) para o vestuário 
utilizando como matéria prima a celulose de 
kombucha, derivado de um material obtido 
a partir da fermentação de chá verde ou 
preto, trazendo a possibilidade de produzir 
itens de moda com textura e aparência 
semelhante ao couro de forma sustentável e 
biodegradável, mais vantajosa para o meio 
ambiente do que as outras opções de couro 
existentes no mercado atual. Cabe dizer que 

http://lattes.cnpq.br/6707435689950700
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este estudo deriva de um projeto de iniciação cientifica da Universidade Estadual de Maringá 
(UEM) – Campus Regional de Cianorte (CRC) do curso de Moda, propõe a partir de dados 
e informações encontradas em livros, artigos e vídeos. E por fim serão realizados testes 
com a fermentação de chá preto ou verde juntamente de grandes quantias de açúcar e de 
uma associação simbiótica de bactérias que formam uma espécie de fungo à superfície, 
conhecido como SCOOBY e pesquisaremos também um selante. 
PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; têxteis; moda; Kombucha. 

STUDY AND DEVELOPMENT OF ACCESSORIES FOR THE CLOTHING USING 
KOMBUCHA LEATHER AS RAW MATERIAL

ABSTRACT: With an increase in the production and consumption of fashion items, the 
damage to the environment increased and issues such as sustainability are discussed, making 
professionals in the area concerned with finding possible alternatives to suffer damage to 
the environment and people involved it, allowing economic and social development more 
focused on the sustainable nature. The production of animal leather is highly polluting, using 
chemical reagents such as chromium in the tanning process. When dumping production 
residues, people’s quality of life is compromised, as well as soil and water. In the production 
of synthetic leather, the most commonly used material is polyurethane, a polymer derived 
from petroleum. Like plastic packaging, this material takes years to completely decompose, 
causing damage to the environment. This article aims to present a production of accessories 
(belts, earrings, necklaces, wallets, among others) for the use of primary materials such as 
kombucha cellulose, derived from a material produced from the fermentation of green or 
black tea, bringing the possibility to produce fashion items with texture and appear in leather 
in a sustainable and biodegradable way, more advantageous for the environment than the 
other leather options in the current market. It is worth mentioning that this study derives from 
a scientific initiation project of the State University of Maringá (UEM) - Regional Campus of 
Cianorte (CRC) for the fashion course, it is applied based on data and information displayed 
in books, articles and videos. Finally, they will be tested with fermentation of black or green 
tea, with large amounts of sugar and a symbolic association of bacteria that form a species of 
fungus on the surface, known as SCOOBY and also using a more suitable. 
KEYWORDS: Sustainability; textiles; fashion; Kombucha.

1 |  MODA E OS CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE 

Partindo do princípio de que a moda funciona como um espelho para os acontecimentos 
e preocupações da sociedade, é natural que a mesma seria eventualmente impactada 
pelo conceito de sustentabilidade. Para se adequar ao pensamento da sociedade, a moda 
deve adotar práticas sustentáveis, a fim de atender a demanda do mercado consumidor 
(DIAS e DANIEL, 2018). E também que os têxteis desde sempre são considerados “uma 
das mais antigas manufaturas do homem, pois desde sempre, o homem entrelaçava as 
folhas de palmeiras, curtia e costurava as peles para usar no seu corpo com o tempo e a 
transformação da matéria–prima, ele aprendeu a manusear a fibra e transformá-la em fios, 
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tecidos, malhas e, por último, a fazer o acabamento” (VASQUES, 2018). E como a moda e 
os têxteis podem ter preceitos de cunho sustentável? Para Gwilt (2011), a sustentabilidade 
está apoiada no tripé social, econômico e ecológico. Um produto não pode ser considerado 
sustentável se não houver equilíbrio entre esses três elementos, gerando assim um 
crescimento econômico sustentável.

O  processo de produção do couro, por exemplo, é extremamente poluente e gera uma 
enorme quantidade de resíduos tóxicos em seu processo de fabricação, entre eles o sulfato 
de cromo, elemento químico utilizado na fase do curtimento. Os riscos de contaminação 
estão presentes em todas as etapas da produção, sendo perigoso para as pessoas que 
trabalham em sua fabricação (SOUZA, et al, 2010). Os resíduos tóxicos liberados ao 
longo da cadeia produtiva do couro, além de promover a destruição do ecossistema, e 
a degradação das terras, também causam danos à saúde humana, tais como: rinite e 
sinusite crônica, atrofia da mucosa nasal, alterações na pele, danos ao estômago, fígado 
e rins, choque cardiovascular e câncer (BRITO, 2013).

Sendo o mercado de moda um dos maiores e mais rentáveis do mundo, seus produtos 
são questionados quanto à origem, materiais, condições em que foi produzido e danos 
causados ao meio ambiente. Deste modo, o uso de materiais e práticas que reduzam 
o impacto ambiental é o melhor dos caminhos a serem tomados para o crescimento da 
economia, de forma sustentável e responsável. (FERNANDES e CASTILLO, 2018).

Uma das alternativas desenvolvidas para a confecção de produtos sustentáveis é a 
biomimética. Janine Bentyus, fundadora do BiomimicryInstitute e pioneira neste tipo de 
tecnologia divide a biomimética em três categorias: a natureza como modelo, como medida 
e como mentora. Segundo ela, ao observar processos industriais como ecossistemas 
poderíamos desenvolver novos produtos utilizando o descarte da matéria prima de outro 
produto (ABREU, 2016). Assim surge o termo biodesign, indicando projetos que utilizam 
organismos vivos como matéria prima do processo produtivo, fazendo uma analogia às 
soluções da natureza e as empregando no dia-a-dia. (ABREU apud MYERS, 2016)

A indústria têxtil é a responsável pelo desenvolvimento de grande parte dos projetos de 
design de moda envolvendo biomimética, simulando processos naturais e os empregando 
na construção de tecidos especiais (ABREU, 2016).

Um dos materias que pode ser obtido através de biomimética é o couro de kombucha. 
O kombucha é uma bebida originária da China produzida pela fermentação de chá preto ou 
verde juntamente de grandes quantias de açúcar e através de uma associação simbiótica 
de bactérias e fermentos que formam uma espécie de fungo à superfície, conhecido como 
SCOBY, que pode ser visto na figura 1 (CACHO, 2013).
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Figura 1 – Biotêxtil de kombucha sendo esticado para secar
Fonte: ABC News, 2016

Um dos mais importantes projetos de biodesign, o BioCuture foi criado por Suzanee 
Lee em Londres, 2011. Nele, Lee investiga microrganismos que originam biomaterial. Para 
isto, utiliza uma colônia simbiótica popularmente conhecida como kombucha, utilizada para 
fermentar uma bebida à base de chá verde ou preto. A cultura é adicionada ao chá juntamente 
de uma grande quantidade de açúcar em um recipiente plástico ou de vidro, onde permanece 
de duas a quatro semanas. A colônia atinge até dois centímetros de espessura e ocupa toda 
a superfície do recipiente, quando então é retirada, lavada, hidratada e seca. 

2 |  CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS COM O KOMBUCHA 

Após estes processos, o material têxtil criado pode ser utilizado para a confecção de 
roupas, sapatos e acessórios, como por exemplo, a jaqueta mostrada na figura 2, produzida 
com couro de kombucha e estampada com frutas (ABREU, 2017).
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Figura 2 – Jaqueta estampada produzida por Suzanee Lee utilizando couro de kombucha

Fonte: Dezeen, 2014

O couro de kombucha não é um material impermeável, necessitando assim de selantes 
para ser resistente à água. A cera de abelha é uma alternativa biodegradável para tornar o 
material mais resistente, mas ainda não foi descoberto um método ou produto que o torne 
verdadeiramente impermeável. Caso descoberta uma alternativa, o couro de kombucha tem 
grande potencial para substituir o couro animal na confecção de peças de vestuário (PAYNE, 
et al, 2016). Desse modo, este projeto de iniciação cientifica da Universidade Estadual de 
Maringá – Campus Regional Cianorte, curso de moda irá fazer testes para solucionar uma 
forma de selantes que seja resistente à água e seja sustentável e por último ainda estudar 
uma alternativa biodegradável para tornar o material mais resistente.

3 |  METODOLOGIA APLICADA AO ESTUDO DO KOMBUCHA  

Para a realização deste estudo serão feitas pesquisas bibliográficas em livros, artigos e 
revistas científicas, como Periódico Capes, banco de dados de Teses e Dissertações e vídeos 
específicos da produção de couro de kombucha existentes. Em seguida, realizaremos os 
testes com amostras a fim de encontrar uma alternativa impermeabilizante, para á confecção 
de acessórios utilizando a matéria-prima produzida e por fim elaborar de material técnico 
contendo as especificidades do biotêxtil.



As Engenharias e seu Papel no Desenvolvimento Autossustentado Capítulo 21 244

4 |  RESULTADOS DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA MATERIA PRIMA ATÉ O 

MOMENTO

A matéria-prima utilizada na pesquisa começou a ser desenvolvida em março de 2019, 
a partir da doação de uma scoby mãe, como visto no lado esquerdo da figura 3. Em 21 dias 
houve a formação de uma nova scoby, e a cada troca de chá fermentado outra scoby surgia.

 Figura 3 – Primeira fermentação

Fonte: Autoria própria

 Quando a segunda scoby foi formada, a mesma passou pelo procedimento de secagem 
e hidratação (como pode ser visto na figura 4), que originou um material extremamente 
maleável e que retornava ao seu formato original. Durante a pesquisa foi possível perceber 
que em dias de chuva o material mudava sua textura, se tornando mais mole e úmido, 
reforçando a necessidade de um selante.
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Figura 4 – Primeira scoby seca e hidratada
Fonte: Autoria própria

Neste momento da pesquisa estão sendo realizados testes como a resistência a 
costura, umidade, sol, calor, lavagem doméstica (máquina de lavar), produtos de limpeza e 
aceitação da matéria-prima em peles sensíveis e não sensíveis.

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a questão da sustentabilidade em produtos de moda estar neste momento em 
ascensão, esta matéria prima irá gerar produtos com preceitos sustentáveis. Dentro do que 
foi explanado, percebemos que o Kombucha é pouco explorado no desenvolvimento de 
acessórios para o vestuário. Percebemos também que não há um selante com preceitos de 
cunho sustentável e com resistência. Este estudo propõe encontrar meios de desenvolver 
um produto e experimento na universidade e para centros de estudos têxteis e áreas afins, 
criar uma capacitação regional com uma elaboração de uma bandeira têxtil com informações 
específicas e procedimentos para fazer esse produto, ou seja a confecção de acessórios 
para o vestuário utilizando o couro de kombucha. E desse modo, utilizar os dados técnicos 
para pesquisa e uso na indústria da confecção e de têxteis. Como perspectiva futura criar 
um produto com conceitos de sustentabilidade que possa ser mais uma alternativa para o 
futuro da moda. 
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