




 
Editora chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Editora executiva 

Natalia Oliveira 

Assistente editorial 

Flávia Roberta Barão 

Bibliotecária 

Janaina Ramos 

Projeto gráfico 

Camila Alves de Cremo 

Luiza Alves Batista 

Maria Alice Pinheiro 

Natália Sandrini de Azevedo 

Imagens da capa 

iStock 

Edição de arte  

Luiza Alves Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do texto © 2021 Os autores 

Copyright da edição © 2021 Atena Editora 

Direitos para esta edição cedidos à Atena 

Editora pelos autores. 

Open access publication by Atena Editora 

 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de 

Atribuição Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-

NãoDerivativos 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 
 

 

 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de 

responsabilidade exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição 

oficial da Atena Editora. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam 

atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou 

utilizá-la para fins comerciais.  

 

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros 

do Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em 

critérios de neutralidade e imparcialidade acadêmica. 

 

A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do 

processo de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que 

interesses financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de 

má conduta científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 

 

Conselho Editorial 

Ciências Agrárias e Multidisciplinar 

Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 

Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

Profª Drª Carla Cristina Bauermann Brasil – Universidade Federal de Santa Maria 

Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 

Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 

Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  

https://www.edocbrasil.com.br/
http://lattes.cnpq.br/3962057158400444
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4257670Z4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791258D5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4550722Z1&tokenCaptchar=03AGdBq26LoS54yshuGjAVTAhWtnomcb507AafRxgqUHA5rWXDTSAC8ujT1VFuP3y4tEBpGZS19N7RvwQkr5-DNtHriEEfmKb3_xUnkf3DhuvNCis7j04oZUuB6sbtybYhhfqdItqvhoc65O4cnN7x8sDpdIA2YfMuD3aFN8lr_S8JQb21Y8ACfte1yscvXXYcb9BYcCxWmKJd1WT1zmiAHbGk8p2qcdZuPko-NEiJ5Ugid8V4GsrrRxNzr1Vaz46HdLyP-3SoU5boilW0MWXEJcql0N06gtpZRX8hFIkpuD6W1PuIm9rguooIts9aPhbSlACsBNSamb17Kz9iEl3SIt1aquVaMiuT2H0OjxSwQ189Q0oth7WG3Vke0uwL2SYCHXeuec8UfMRJMHigDIUlf9gvkuDFSNg2vQ
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4343894D0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769404T1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4402494Z9&tokenCaptchar=03AOLTBLS3hr4cVdLwJSKo9XuEbo3aSa84rmwd-VOUOnOKNG3KlETmWt897QU6hGmuwDDNVvUrUkgDH-vfvZPo1eIf2BLLKEI2emXX1CA5HvkIgdhkMivWo24B8yZ-zPcvj4Fw7L1gp3Q20koTp8vB34HZj7tj6QIwm7Eg-r9RL6NmagOF4QShFd0RxMWncbwWeS6oSfAa9pUBo00oql_WKfAajQU7-KR4W7i6mx7ToD1Ks7uHo1tjJlvLXmi7eaCSELEFilDt7ucyjDmTDMmA69x906qBDzhUwgw9wNMmIKZrcdqSAUCKEKQyl65e9O4lIr5JoUjhqwYTYlqXV-8Td4AZk_gu2oOCQMktRum_bd5ZJ0UcclTNxG2eP5ynmhjzA8IqVUfHDX1jdLgwP-yNSOi-y3y7nzoJqU8WIDza49J4gZUb-9kuQJX9f1G7STe2pOK2K3_dnTDg1l2n2-D-e9nP6yOPDEhkwDXCBPqIxdIiq0Nw7T-hKXd1Gzc3DUUqou6qw9HA6F2nwy2UHd-eNvPVHcyDBXWNtdQrSC-N3IilO2aX6co_RHJc6661cZbnZ9ymBUs9533A


 
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 

Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Prof. Dr. Jayme Augusto Peres – Universidade Estadual do Centro-Oeste 

Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 

Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 

Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 

Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 

Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 

 

 

 

 

 

 

  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717916J5&tokenCaptchar=03AOLTBLSVwbRfXQjvHTLKSbnQb-EM9FjsS8YUlzZidkeuA9sSX1KCi29pQYB0pkW06OTfYJOOF6c3m-CckDuL-Oh5sJFBIKejpmfeQVcMOV11R5LYPbegZCB29EuKUVsIutVxqSJdP8M8kpcFOLJvVLUABQ2zXTIcS6RskfgSgeo7v7cwjGQ0aFXQxEqvUBOHHfMElt7SLSolhyhOtMRHWMzO2r9aAqjhF6zTOPQYoqoqQ7hdKB5sHVaEjAI_F6afXKd3g_32o_aFei6P5_WjFj27KtgrKs0z4ZCVerHuXwwU9iZywYA9upkLgGv2zJAOQU51HVBuDSAmVvHxyqhM6fSuRQMmf33YJIg9G3zOOLUPbOkox--oyiwbH2ClIV7NsCPvCgcXO57Z4a1lv7uK12dTpufQYLqtGE1NKSw_JUJmck3XJrFxV8_0eWbzNa8VQFzJFz8Wakp_VyC03nIL0hc9rNxF8BG9kvDECVj8HSt8lPiwtnLyavrp44Dk-TBq_AEQVz4OH-fFYyh3AKMKrtkuzWnJKXXCULFlOa-z5gwLCQJ_KBEoh_fl9LPmzvboZxwrYyIndtSL
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4448161E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761024J9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799273E2&tokenCaptchar=03AGdBq268VEkAcn3ftZ_2lZ-SL33xDwfeshMnherzDAzqv6lBQj8Hb9MVSbjclJQj7Co8u0G5K2qg28cPA0VDL7deaFLPcBB225xfSH9cY813pYSTpkZb5yNNx4B96AuZiaivkRGg57X14E80_ebaYUUK0tYeRE_YGiVDTF9ot0Cg_9yPAQGBQDcoSlXzQ3Jv3J4cj-VxOvY8_phk-Sr50ziZu5mm-RdiqTMbHFNlm8Jvve1Yqo5DJkxxNnZNOV6uYsPLS0-LwCjYYN72DfxAlLNJNOA7yZYt3arJXt5NqXlUqogF9y7Yl83eWoGJ-bG4GzrNrtaDx3wmOafTCa_RR5J_s2k7ESRQuaJiES6aOpLel16W_T9krltTH8b_immDt2qfUtaoef4VxO0GYIe-O4ZGQ4xSwFWf6A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776446E9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4481542Z5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705653J5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8165109H2&tokenCaptchar=03AOLTBLSbWEZwpva2ByIrBPCi-0az6LzTydMcPZSUTgp16vbnnLpg51Ugkf9LxOhcdp-j8ju-G690W40chagCitBRtkGUdH2DrzuB_Wwf-gzusS7c1mwGcOgaajazzXK0iDHLZDCdHFu-cQErx5UZuXAq6LHHhsC0jt4ptl6JoIkyJenMJK2676GqBk_VFV-PtpfjlX42HNgL0P9k_Ztf28FMXLNYCKmWSum37Y7-POrmi40F52-KRx-84V0s_avLH1EUB3nOzzqYYGOjozeF-uZF5uGYwkYDLNJ-WXiTzdZybxlUDzdPZkgboLRDEno2ptYbBytJU18zNTtVu76IKO6Vj-ETNeOAl7GqqvWmwLl15JBsg59vvqLQlp2bSA-pI7bOUHEw1Qk92hHHAUQT56_5-K6SkJm6mpsHxrh5X-cEsL-wZKAUPCZVtji0IlOdxPWGr_7plMjGiCvU2I0J-Gv7Du69Fk9BKEMokAsV_QudOoViVOUQUQraVrLZPdmHOve9RAaNjuNGnpJQCsuK9AeqrAPbA6IQKF-YySF7iHF_qig9QJ9uUA0ISfZF4C8EdnQhgAcB5As6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4488711E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221072D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4249363T4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742429E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707670J6


 
Sustentabilidade e meio ambiente: rumos e estratégias para o futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramação:  

Correção:  

Indexação: 

Revisão: 

Organizadores: 

 

Camila Alves de Cremo 

Flávia Roberta Barão 

Gabriel Motomu Teshima 

Os autores 

Pedro Henrique Abreu Moura 

Vanessa da Fontoura Custódio Monteiro

  

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

S964 Sustentabilidade e meio ambiente: rumos e estratégias para 

o futuro / Organizadores Pedro Henrique Abreu Moura, 

Vanessa da Fontoura Custódio Monteiro. – Ponta 

Grossa - PR: Atena, 2021. 
  

 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 

Modo de acesso: World Wide Web 

Inclui bibliografia 

ISBN 978-65-5983-558-4 

         DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.584210410 

  

1. Sustentabilidade. 2. Meio ambiente. I. Moura, Pedro 

Henrique Abreu (Organizador). II. Monteiro, Vanessa da 

Fontoura Custódio (Organizadora). III. Título.  
CDD 363.7 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 

 

 

Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil 

Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 

http://www.atenaeditora.com.br/


 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um 

conflito de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram 

ativamente da construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do 

estudo, e/ou aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo 

ou revisão com vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do 

manuscrito para submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão 

completamente isentos de dados e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a 

referência correta de todos os dados e de interpretações de dados de outras pesquisas; 5. 

Reconhecem terem informado todas as fontes de financiamento recebidas para a consecução 

da pesquisa; 6. Autorizam a edição da obra, que incluem os registros de ficha catalográfica, 

ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criação de capa, diagramação de miolo, assim 

como lançamento e divulgação da mesma conforme critérios da Atena Editora. 

 

 

 

 

 

  



 
DECLARAÇÃO DA EDITORA 

 

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação constitui 

apenas transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a publicação, inclusive não 

constitui responsabilidade solidária na criação dos manuscritos publicados, nos termos 

previstos na Lei sobre direitos autorais (Lei 9610/98), no art. 184 do Código penal e no art. 927 

do Código Civil; 2. Autoriza e incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios 

institucionais, com fins exclusivos de divulgação da obra, desde que com o devido 

reconhecimento de autoria e edição e sem qualquer finalidade comercial; 3. Todos os e-book 

são open access, desta forma não os comercializa em seu site, sites parceiros, plataformas de 

e-commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, está isenta de repasses de 

direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial são doutores e 

vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme recomendação da CAPES para 

obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou autoriza a utilização dos nomes e e-mails 

dos autores, bem como nenhum outro dado dos mesmos, para qualquer finalidade que não o 

escopo da divulgação desta obra. 

 



APRESENTAÇÃO

A preservação dos recursos naturais e a equidade social juntamente com o 
crescimento econômico constituem os pilares do desenvolvimento sustentável, que 
assegura o futuro do nosso planeta. Não há como pensar em desenvolvimento sem que 
haja um cuidado com o que vamos deixar para as futuras gerações. Para alcançar o 
desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente deve ser feita pelo Estado e 
também por todos os cidadãos. 

Os impactos ambientais e sociais negativos decorrentes dos avanços que marcam 
o mundo contemporâneo são visíveis nos centros urbanos e também em áreas rurais e 
naturais. O aumento da desigualdade social, perda de biodiversidade, consumo inconsciente, 
poluição atmosférica, do solo e dos recursos hídricos são exemplos de impactos presentes 
em nosso dia a dia que precisam ser evitados e mitigados.

A fim de que o desenvolvimento aconteça de forma sustentável, é fundamental 
o investimento em Ciência e Tecnologia através de pesquisas nas mais diversas áreas 
do conhecimento, pois além de promoverem soluções inovadoras, contribuem para a 
construção de políticas públicas.

Com o objetivo de reunir pesquisas nesta temática, a obra “Sustentabilidade e meio 
ambiente: rumos e estratégias para o futuro” traz resultados de trabalhos desenvolvidos no 
Brasil e em outros países nas áreas de Direito Ambiental, Ciências Ambientais, Ciências 
Agrárias e Educação.

Desejamos a todos uma ótima leitura dos capítulos, e que os assuntos abordados 
possam contribuir e orientar sobre a importância da sustentabilidade.

Pedro Henrique Abreu Moura
Vanessa da Fontoura Custódio Monteiro
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RESUMO: As emissões geradas por edifícios de 
logística, incluindo armazéns e instalações de 
triagem, são significativas, representando 13% 
das emissões da cadeia de suprimentos. No 
caso da operação de um armazém, a iluminação, 
refrigeração / aquecimento e equipamentos 

de carga são os principais responsáveis pelo 
consumo energético e emissão de Gases de 
Efeito Estufa (GEE). Entretanto, a norma ISO 
14001, que trata da gestão ambiental não destaca 
quais os principais indicadores a serem utilizados 
para avaliação e monitoramento da empresa. 
Desta forma, foi identificada a necessidade de se 
adotar práticas verde na operação de armazém. 
A proposta deste artigo é selecionar indicadores 
que permitam avaliar e monitorar práticas 
que, quando aplicadas, tornem a operação do 
armazém, de fato, verde. Esta pesquisa analisa 
a confiabilidade dos indicadores escolhidos por 
meio do método alfa de Cronbach, seguido de 
sua validação. O resultado aponta 27 indicadores 
como os principais a serem considerados para 
armazém verde.
PALAVRAS-CHAVE: Armazém Verde, 
Indicadores Ambientais, Alfa de Cronbach.

ABSTRACT: Logistics buildings emissions, 
including from warehouses and sorting 
facilities, are significant, accounting for 13% 
of the emissions from the supply chain. In the 
case of the operation of a warehouse, lighting, 
refrigeration, heating and loading equipment 
are the mainly responsible for the energy 
consumption and emission of greenhouse gases 
(GHG). However, ISO 14001, which deals with 
environmental management, does not highlight 
the main indicators to be used for evaluation and 
monitoring of the company operations. In this 
way, the need to adopt green practices in the 
warehouse operation was identified. The purpose 
of this article is to select indicators that allow to 
evaluate and monitoring of practices that, when 



 
Sustentabilidade e meio ambiente: Rumos e estratégias para o futuro Capítulo 3 38

applied, make the operation of the warehouse, in fact, green. This research analyzes the 
reliability of the indicators chosen using the Cronbach alpha method, followed by its validation. 
The result indicates 27 indicators as the main ones to be considered for green warehouse. 
KEYWORDS: Green Warehouse, Environmental Indicators, Cronbach alpha.

1 |  INTRODUÇÃO
A logística visa coordenar a produção com objetivo de atender a demanda a um 

custo mínimo. Desta forma, o sistema leva à externalização dos custos ambientais, isto é, 
não considera como custo do sistema os impactos provocados no ambiente. (Santos et al., 
2015). Considerando que podem ser adotadas práticas verdes em todas as dimensões da 
logística, será abordado neste estudo, em particular, o conceito de Armazém Verde. 

Segundo Fichtinger et al. (2015), as emissões geradas por edifícios de logística, 
incluindo armazéns e instalações de triagem, são significativos, representando 13% das 
emissões da cadeia de suprimentos. No caso da operação de um armazém, a iluminação, 
refrigeração/aquecimento e equipamentos de carga são os principais responsáveis pelo 
consumo energético e emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE). Ainda, os gastos  com 
iluminação e aquecimento correspondem a 70% dos gastos totais de um armazém. 
(Fichtinger et al., 2015), principalmente em armazéns de cargas refrigeradas. (Fikiin et al., 
2017). Além disso, essa questão é intensificada de acordo com o aumento do tamanho do 
armazém. (Rüdiger et al., 2016). 

Pode-se considerar que um armazém é verde quando tanto sua construção quanto 
sua manutenção e operação visam à redução dos impactos ambientais negativos, ou seja, 
da emissão de gases de efeito estufa (GEE) e de poluentes atmosféricos (PA), do uso 
da energia proveniente de combustíveis fósseis, do consumo de água e da utilização de 
materiais primários. Além disso, visam também o conforto térmico no interior do armazém 
e a gestão dos resíduos sólidos e sua destinação final adequada. (Chen et al., 2016). No 
caso da operação, o modo como o armazém é gerido interfere no consumo de energia e na 
emissão de GEE (Ene et al., 2016). 

Devido à grande variedade de tipos de armazém, existem poucas regulamentações 
e certificações a respeito de armazéns que apliquem práticas verdes. Ainda, de acordo com 
Chen et al. (2016), há poucos estudos que abordam a gestão de práticas verdes na fase 
operação de um armazém e ressalta que as empresas possuem a tendência em adotar uma 
gestão que prioriza praticas verdes apenas quando não representam um gasto econômico.

O método BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method) elaborado no Reino Unido, assim como o LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) elaborado nos Estados Unidos, são os principais e mais conhecidas 
certificações para construções sustentáveis. Este é o mais utilizado dentre os estudos 
abordados, Segundo Bueno e Rossignolo (2003), o LEED é aplicado na certificação de 
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desempenho ambiental de edifícios comerciais em grandes cidades, porém como parte 
considerável de sua pontuação total depende da obtenção de créditos referenciados em 
normas, características climáticas e construtivas de seu país de origem e, por isso, não 
possui flexibilidade para características regionais diferentes. 

As normas ISO 14001 possuem aplicabilidade na operação da cadeia de suprimentos 
na área de gestão ambiental, diferentemente das certificadoras, que consideram apenas 
os processos relacionados a construção e a reforma de infraestrutura existentes de 
edificações verdes. Entretanto, a norma ISO 14.001 não define indicadores relacionados ao 
aspecto ambiental. Estes indicadores podem auxiliar as organizações a quantificar e relatar 
o desempenho de seus sistemas de gestão, bem como monitorar sua operação. Desta 
forma, o levantamento dos indicadores é necessário para quantificar, avaliar e monitorar as 
operações em armazéns verdes. 

Assim, o objetivo deste estudo é identificar, por meio de uma Revisão Bibliográfica 
Narrativa, indicadores ambientais que permitam avaliar a fase de operação de um armazém 
verde. A partir do levantamento destes indicadores, realizar a aplicação de um método de 
fiabilidade qualitativa, que permite estabelecer os principais indicadores a serem utilizados 
para garantir que a operação do armazém seja, de fato, considerada verde. 

A segunda seção deste artigo apresenta a revisão bibliográfica que caracteriza a 
escolha dos indicadores e do método de seleção destes. Na terceira seção é aplicado o 
método para seleção dos indicares e, na quarta seção, são apresentados os resultados 
desta aplicação. Por fim, na quinta seção é apresentada a conclusão.

2 |  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Para este estudo, optou-se realizar uma Revisão Bibliográfica Narrativa que, segundo 

Rother (2007), é caracterizada por não utilizar critérios explícitos e sistemáticos para busca 
e análise crítica da literatura. Assim, a revisão foi dividida em duas fases, em que a primeira 
buscou identificar indicadores ambientais utilizados em operações de armazém verde e a 
segunda buscou identificar a ferramenta mais adequada para seleção de indicadores.

2.1 Indicadores ambientais
Indicadores são representações matemáticas de um processo ou de um resultado, 

tendo normalmente uma meta associada e são usados para avaliar os atributos do 
sistema cujo desempenho se deseja avaliar (Oliveira e D’Agosto, 2017). Além disso, por 
representarem apenas uma parte do estado de todo sistema, só há aumento da confiança 
na informação quando a combinação de indicadores pertencentes aos diferentes aspectos 
possa ser verificada (Oliveira, 2016; Gudmundsson, 2004; e Maclaren, 1996). 

Para o levantamento dos indicadores ambientais, a pesquisa foi realiza nas bases 
Web of Science e Science Direct, considerando as palavras-chave “indicators AND green 
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warehouse”, “indicators AND warehouse”, entre os anos de 2008 a 2018. Os 40 indicadores 
ambientais levantados na Revisão Bibliográfica são apresentados na Tabela 1.

Atributo Indicador Medida

Energia

Aproveitamento da luz natural %, m2

Consumo de energia não renovável MJ/t.km, kWh/t
Consumo de energia renovável e combustíveis 
alternativos MJ/t.km, kWh/t

Consumo fixo de energia nas instalações e espaço 
físico do armazém kWh/CD; kWh/m2

Consumo de energia relacionado aos processos de 
armazenagem

kWh/unidade; kWh/t; 
kWh/mês

Consumo de energia variável para obter uma unidade 
de produto kWh/kg

Consumo de energia do equipamento de manuseio de 
materiais móveis kWh/m

Fator de iluminação kWh/m2

Fator climático (conforto térmico) kWh/m2

Fator de automação kWh/m2

Redução do consumo de energia (Consumo de 
energia do ano atual/Consumo de energia do ano 
anterior)

%

Energia gasta pelo veículo elétrico kW/veículo
Eficiência do motor (equipamento de manuseio ou 
veículo de carga) % ou kW

Distância média para processos de armazenamento e 
reabastecimento kWh/m

Parcela de veículos de carga com uso de energia 
limpa (Veículos abastecidos com energia limpa/ total 
de veículos)

%

Velocidade média no armazém km/h
Emissão de CO2 kg CO2/t.kg; CO2/pallet

Gases de 
Efeito Estufa 

(GEE)

Emissão de CH4 g CH4 /t
Emissão de N2O g N2O /t

Emissão de GEE associado à energia consumida na 
planta kg CO2eq/kWh

Emissão de GEE para o transporte kg CO2eq/(t. km)

Emissão de GEE para tratamento de resíduos 
gerados da produção kg CO2eq/t

Consumo de 
materiais

Consumo de embalagem eficiente (Consumo real de 
embalagem/Consumo de embalagem por t) kg/(kg/t)

Descarte adequado de materiais %/CD ou kg/CD
Reciclagem de materiais %/CD ou kg/CD
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Emissão de 
Poluentes 

atmosféricos

Emissão de CO g CO/t
Emissão de HC g HC/t
Emissão de HCNM g HCNM/t
Emissão de MP g MP/t
Emissão de RCHO g RCHO/t
Emissão de SOx g SOx /R$, g SOx/ t

Emissão de Benzeno g Benzeno/t
Emissão de NOx g NOx/t
Emissão de COV g COV/t

Consumo de 
água

Taxa de redução do consumo de água potável 
(Redução do consumo/consumo total) %

Taxa de reuso da água (Consumo de água de 
reuso/água total) %

Captação de água da chuva m³/dia
Uso de tecnologia no tratamento de água (eficiência 
do tratamento) %

Geração de 
efluentes Geração de efluentes líquidos m3/dia

Ruído Conforto acústico dB

Tabela 1: Síntese dos indicadores ambientais levantados.

Fonte: Elaboração própria com base em Azevedo Filho et al. (2011); Bueno e Rossignolo (2003); 
Dalkmann, (2012); Egilmez et al. (2014); Feitó-Cespón et al. (2017); Fichtinger et al. (2015); Greschner 
Farkavcova et al. 2016; Jabbour et al. (2015); Leite (2011); Mckinnon et al. (2010); Oliveira e D’Agosto 

(2017); Reisi et al. (2014); Silva et al. (2015); Silva e Miranda (2012); Turi et al. (2014); Zhang et al. 
(2014); Costa et al (2008); Hagahshenas et al (2015); Silva et al (2015); Ahi et al. (2016); Oliveira 

(2016).

2.2 Método para seleção dos indicadores
A fim de definir uma ferramenta para escolha de indicadores, foi realizada uma 

pesquisa na base Science Direct por meio das palavras-chaves “green logistic” e “green 
supply chain”, entre os anos de 2008 e 2018, tendo como objetivo de inclusão, artigos que 
utilizassem ferramentas aplicadas em processos de escolha em atividades de operação 
logística. 

A partir da leitura dos artigos, foram adotadas como critério principal de avaliação, 
ferramentas utilizadas para escolher um conjunto de atributos, indicadores, ou outros 
fatores que pudessem ser replicados para atingir o objetivo proposto no estudo. Obtendo 
como resultado, estudos dos autores, Ahmad e Mehmood, 2015; Avelar-Sosa et al., 2014; 
Banomyong e Supatn, 2011; L. Chen et al., 2015; García-Alcaraz et al., 2015; Ge et al., 
2016; Gimenez e Sierra, 2013; Hong et al., 2018; Jabbour et al., 2015; Liu et al., 2016; 
Longoni e Cagliano, 2016; Marshall et al., 2015; Ortas et al., 2014; Paulraj, 2009, 2011; 
Schoenherr, 2012; Vachon e Mao, 2008; Wolf, 2014; Wong, 2013; Yazan, 2016; e Zailani et 
al., 2012; Schoenherr e Talluri (2013). 
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Destes, 23 estudos foram verificadas aplicações de teste de hipótese univariado ou 
multivariado como ANOVA, representando 35 % das aplicações; escala likert e coeficiente 
alfa de Cronbach representando 17 % das aplicações cada; variância do método comum 
(do inglês, Common Method Variance - CMV); teste KMO; teste de esfericidade de Bartlett, 
Partial Least Square (PLS); econometria, teste de causalidade de Granger; teste qui-
quadrado de Pearson, ambos representando 4% das aplicações cada. 

Das três ferramentas mais representativas, como teste de hipótese, escala likert 
e coeficiente alfa de Cronbach, pode-se verificar grande similaridade nos objetivos de 
desenvolvimento dos estudos, como, avaliar o impacto da força da cadeia de suprimentos 
no ambiente natural, identificar os principais atributos da qualidade do serviço de logística de 
carga e examinar como esses atributos influenciam a seleção de fornecedores de serviços 
terceirizados, avaliar como a adoção de práticas sustentáveis afetam os indicadores de 
desempenho ambiental. 

No entanto, de acordo com Chen et al. (2015), ferramentas estatísticas como teste 
de hipótese, que é uma ferramenta de tomada de decisão entre duas ou mais hipóteses, 
apresentam limitações, como necessidade de grandes amostras para gerarem resultados 
significativos. A fim de aumentar a confiabilidade na avaliação dos resultados, autores 
como Vachon e Mao (2008), utilizam ferramentas como o coeficiente alfa de Cronbach 
para avaliar o grau de confiabilidade e contribuir para uma melhor segurança quanto ao 
resultado. 

Segundo Ge et al. (2016), a utilização da escala Likert, que é uma ferramenta 
de atribuição de pontos de forma escalar, é capaz de gerar alta precisão ao alcance do 
cumprimento do objetivo de um estudo, julgando a ferramenta de avaliação da confiabilidade 
dos dados mais adequada para avaliar o retorno de seus resultados o coeficiente alfa de 
Cronbach.

3 |  METODOLOGIA
A metodologia aplicada neste estudo tem como objetivo a utilização de um método 

de confiabilidade que permita selecionar os principais indicadores a serem utilizados 
para garantir que a operação de um armazém seja de fato considerada verde. Para 
isso, foi realizada, primeiramente, a aplicação de um questionário entre especialistas e 
profissionais em sustentabilidade, para posteriormente aplicar o Método Alfa de Cronbach 
e sua validação. 

3.1 Aplicação do questionário
A aplicação do questionário tem como o objetivo identificar preliminarmente o 

grupo de indicadores relativo ao aspecto ambiental julgado necessário para a avaliação 
e monitoramento da operação de um armazém verde. Deste modo, o questionário foi 
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estruturado apresentando os 40 indicadores ambientais levantados na Revisão Bibliográficas 
e enviado para quatro especialistas e quatro profissionais nas áreas de logística e 
sustentabilidade, obtendo assim oito respostas. Para cada indicador, o especialista deveria 
selecionar uma opção na escala nominal como apresentado na Tabela 2. Segundo Hora et 
al (2010), os valores refletem as percepções dos especialistas e são transformados de uma 
escala nominal para uma escala numérica. A escala numérica adotada segue a escala de 
Likert de cinco pontos, como apresentado na Tabela 2.

Escala nominal (Respostas dos 
especialistas) Escala numérica (Likert)

Não concordo totalmente 1
Não concordo parcialmente 2
Indiferente 3
Concordo parcialmente 4
Concordo totalmente 5

Tabela 2: Escalonamento das respostas pelo modelo Likert.

Fonte: LIKERT (1932).

3.2 Aplicação do método
Com a finalidade de identificar o método de confiabilidade a ser utilizado para 

selecionar os indicadores, foi realizada uma revisão da literatura na qual, foi verificado que 
o coeficiente Alfa de Cronbach (α) seria o mais indicado para avaliações de consistência 
interna de questionários e verificação do conjunto de indicadores de um construto. Segundo 
Sijtma (2009) e Rogers, Shmiti e Mullins (2002), α de Cronbach é o coeficiente de qualidade 
de indicador mais aplicado para confiabilidade, pois explora fator em comum entre os 
atributos. 

O coeficiente Alfa de Cronbach (α) pode assumir como resultado um valor entre 0 
até 1, em que quanto mais próximo de 1 for α, maior o grau de confiança dos indicadores. 
Para obter α, para cada pontuação obtida em cada indicador pela escala Likert, há um 
peso correspondente atribuído, como apresentado na Tabela 2, que nesta pesquisa foram 
utilizadas como peso a escala numérica. Cabe ressaltar que os indicadores possuem pesos 
iguais quando normalizados de acordo com o método no qual o intervalo de pontuação 
varia entre 0,00 e 1,00 e, portanto, a soma dos pesos deve ser igual a 1,00. Essa lógica 
de peso semelhante é utilizada para não haver desvios na adição de novos indicadores. 
O acréscimo de novos indicadores com a mesma finalidade e peso não tende a criar 
erros estatísticos, seguindo as mesmas limitações da aplicação do coeficiente de alfa de 
Cronbach como: i) os indicadores devem estar agrupados por aspecto nas perguntas do 
questionário; ii) o questionário deve ser aplicado para um grupo heterogêneo para evitar 
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baixa variância dos resultados; e iii) a escala deve ser validada. 
A aplicação clássica do modelo segue o seguinte teste: X valor observado, composto 

pelo valor verdadeiro da medição V e mais um erro aleatório E, conforme equação 1.
X = V + E                                                            (1)

Contudo, uma análise quantitativa da variabilidade é mensurada pela variância (S2). 
Logo, de acordo com a equação (2), assume-se que a variabilidade do valor esperado é 
a soma S2 dos valores verdadeiros e dos erros (Lord e Novick, 1968, Hora et al., 2010). 
Entretanto, se a variância do erro S2E vai reduzindo com as interações, o valor S2V se 
aproxima de S2X, aumentando a precisão e a confiabilidade do resultado.

S2X = S2V + S2E                                                      (2)
Em que: S2E é a variância do erro aleatório; 
S2V é a variância do de V; e
S2X é a variância de X.
O coeficiente alfa de Cronbach mede a correlação entre os indicadores de um 

questionário de acordo com a escala Likert. O resultado do questionário é uma matriz, 
em que o cálculo é realizado pelo somatório da variância dos indicadores e a soma da 
variância de cada especialista (equação 3).

Em que: k corresponde ao número de indicadores (perguntas) do questionário;
S2

i corresponde à variância de cada item; e
S2

t corresponde à variância total do questionário (soma das variâncias dos 
avaliadores).

Segundo Peterson (1994), os critérios de recomendação de confiabilidade estimada 
pelo alfa de Cronbach são observados de formas diferentes por alguns autores, como 
descritos na Tabela 3.

Autor Condição α considerado aceitável

Davis (1964)
Previsão individual Acima de 0.75

Previsão para grupos de 25-50 indivíduos Acima de 0.5

Kaplan & Sacuzzo (1982)
Investigação fundamental 0.7-0.8

Investigação aplicada 0.95

Murphy & Davidsholder 
(1988)

Fiabilidade inaceitável 0.6

Fiabilidade baixa 0.8

Fiabilidade moderada a elevada 0.8-0.10

Fiabilidade Elevada 0.10
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Nunnally (1978)

Investigação preliminar 0.7

Investigação fundamental 0.9

Investigação aplicada 0.9-0.96

Tabela 3: Critérios de recomendação de Fiabilidade estimada pelo α de Cronbach.

Fonte: Peterson (1994).

Após a análise estatística, deve ser feito um processo de purificação dos dados, 
que ocorre a partir da eliminação de alguns itens do questionário, ou seja, se o α diminuir, 
assume-se que o item eliminado é altamente correlacionado com os outros itens, logo 
retorna ao grupo de indicadores.

3.3 Validação dos resultados
Após a aplicação do Método Alfa de Cronbach, o grupo de indicadores ambientais 

selecionados foi validado por meio da comparação com os indicadores utilizados em quatro 
Armazéns Verdes, a fim de verificar a coerência entre os indicadores selecionados e os 
indicadores utilizados neste tipo de operação.

4 |  RESULTADOS
A formação do grupo de indicadores é procedente da aplicação do questionário, da 

aplicação do método e da validação do resultado.

4.1 Resultado da aplicação do questionário
A simulação foi realizada com o software IBM SPSS Statistics para aumentar a 

precisão das respostas e padronizar a aplicação. O primeiro questionário aplicado entre 
os especialistas e profissionais, o alfa de Cronbach foi de 0.825 para todos os indicadores. 
O processo de seleção consiste em excluir um indicador por vez, e verificar se houve a 
redução do α. Se na exclusão o α cair, retorna o indicador. Logo, o critério de inclusão ou 
exclusão de cada indicador é determinado a partir de seu valor de α. Se o valor de alfa for 
menor do que 0,825, o indicador permanece no grupo. A seleção incluiu 27 indicadores 
orientados a armazém verde e exclui o atributo conforto acústico. O coeficiente Alfa de 
Cronbach entre os indicadores selecionados foi de 0,908. Desta forma, os indicadores 
devem ser aplicados juntos, aumentando a consistência interna na formação do grupo de 
principais indicadores, os limites de α são apresentados na tabela 3.

4.2 Resultado da aplicação do método Alfa de Conbach
O coeficiente alfa de Cronbach dos indicadores selecionados foi de 0,908, 

satisfazendo a condição mínima para afirmar fiabilidade. Os indicadores são apresentados 
na Tabela 4.
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Atributo Indicador Medida
Alfa de 

Cronbach 
se o item for 

excluído

Energia

Aproveitamento da luz natural % ou m2 0,821
Consumo de energia não renovável MJ/t.km, kWh/t 0,81
Consumo de energia do equipamento de 
manuseio de materiais móveis kWh /m 0,822

Fator de iluminação kWh/m2 0,819
Eficiência do motor (equipamento de manuseio 
ou veículo de carga) % ou kW 0,823

Distância média para processos de 
armazenamento e reabastecimento kWh/m 0,822

Gases de 
Efeito Estufa 

(GEE)

Emissão de CO2 kg CO2/t kg CO2/
pallet 0,821

Emissão de CH4 g CH4 /t 0,816
Emissão de N2O g N2O /t 0,816
Emissão de GEE associado à energia 
consumida na planta kg CO2eq / kWh 0,824

Emissão de GEE para tratamento de resíduos 
gerados da produção kg CO2eq / t 0,817

Emissão de 
Poluentes 

atmosférico

Emissão de CO g CO/t 0,814
Emissão de HC g HC/t 0,811
Emissão de HCNM g HCNM/t 0,808
Emissão de MP g MP/t 0,81
Emissão de RCHO g RCHO/t 0,811

Emissão de SOx g SOx /R$, g 
Sox/ t 0,808

Emissão de Benzeno g Benzeno/t 0,811
Emissão de NOx g Nox/t 0,811
Emissão de COV g COV/t 0,823

Consumo de 
materiais

Consumo de embalagem eficiente (Consumo 
real de embalagem/Consumo de embalagem 
por t)

kg.e/(kg/t) 0,824

Descarte adequado de materiais %/CD ou kg/CD 0,81

Reciclagem de materiais %/CD ou kg/CD 0,81

Consumo de
água

Taxa de reuso da água (Consumo de água de 
reuso/água total) % 0,826

Captação de água da chuva m³/dia 0,822
Uso de tecnologia no tratamento de água 
(eficiência do tratamento) % 0,823

Geração de 
efluentes Geração de efluentes líquidos m3/dia 0,812

Tabela 4: Grupo de indicadores obtido a partir do método α de Cronbach.

Fonte: Elaboração própria.
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4.3 Validação dos principais indicadores ambientais
Após a verificação da fiabilidade dos indicadores, foi realizada a validação destes. 

Ressalta-se que a fiabilidade está relacionada a métodos qualitativos ou quantitativos 
para redução dos erros aleatórios. Enquanto a validação está direcionada a confirmar se o 
instrumento mede aquilo que se propõe. Segundo Hora et al. (2010), um método pode ter 
fiabilidade, porém não necessariamente possui validade.

Para realizar a validação, foram considerados quatro Armazéns Verdes localizados 
no Brasil. Dois dos armazéns considerados são de uma empresa do setor de cosméticos, 
em que foi realizada uma visita técnica. Os outros armazéns são de uma empresa do setor 
de alimentos e um de uma empresa do setor petroquímico. Para estes foi considerada os 
dados fornecidos em seus relatórios de sustentabilidade.

A validação constatou que as práticas verdes aplicadas nesses armazéns são 
monitoradas por 9 indicadores selecionados (33,33%), relacionados a quatro atributos: (1) 
Energia; (2) Consumo de materiais; (3) Consumo de Água; e (4) Geração de Efluentes.

Nota-se que os atributos Gases de Efeito Estufa e Emissão de Poluentes 
Atmosféricos não foram explicitamente divulgados em nenhum dos armazéns de empresas 
consideradas, ainda que tenham sido considerados em outras atividades de manufatura ou 
de logística dessas empresas.

5 |  CONCLUSÃO
Devido à existência de poucas regulamentações e certificações a respeito de 

armazéns que apliquem práticas verdes em sua operação e à tendência das empresas em 
adotar uma gestão que prioriza praticas verdes apenas quando não representam um gasto 
econômico, foram levantados indicadores ambientais e, dentre eles, foram selecionados os 
principais que permitem garantir que a operação do armazém é, de fato, verde.

A seleção destes indicadores foi realizada pelo método do coeficiente alfa de 
Cronbach, que permite a verificação da fiabilidade e da consistência de variáveis qualitativas, 
a partir da avaliação destas por um grupo de especialistas desta aérea de estudo.

Portanto, o grupo de indicadores selecionados é uma proposta para avaliar e 
monitorar práticas verdes para operação de armazéns. A metodologia empregada permite, 
ainda, a adição de novos indicadores ao grupo principal proposto neste estudo, que pode 
ocorrer se necessário, devido às características regionais em que se encontram cada 
emprese, desde que seus pesos sejam normalizados.

Os indicadores propostos puderam ser validados para quatro dos seis atributos. 
Os indicadores dos atributos Emissão de GEE e Emissão de Poluentes Atmosféricos não 
foram explicitados para a operação em armazéns, mesmo que tenham sido considerados 
em outras atividades das empresas. Isso demonstra que ainda não há uma valorização da 
importância destes indicadores para o caso específico de armazéns.
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A limitação deste estudo consiste no baixo número de especialistas que responderam 
ao questionário. Desta forma, deve-se considerar uma amostra maior de especialistas 
em trabalhos futuros. Ainda, propõe-se para trabalhos futuros a consideração dos outros 
aspectos da sustentabilidade, econômico e social, de maneira a se adotar práticas 
sustentáveis nas operações de armazéns e garantir a sua avaliação e monitoramento e, 
assim, garantindo a melhoria continua da sua operação.
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