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PRODUÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA – PTT  

 

TEMA:  Implantação de um sistema de gestão ambiental: estudo de caso, no laboratório de química 

orgânica do Instituto Federal de Ciências, Educação e Tecnologia do Amazonas – IFAM/Campus 

Manaus Centro-CMC 

 

Nome do discente Waldomiro dos Santos Silva 

Orientador Paola Souto Campos 

Data de ingresso: 

23/01/2020 

Natureza da produção: *** 

Data de conclusão: 

23/06/2022 

Financiamento, se houver: NÃO SE APLICA 

 
 

1 - Apresentação do Produto ou Serviço, incluindo justificativa, relevância, descrição sumária, 

nível de desenvolvimento, ineditismo e inovação representada: 

 

A dissertação intitulada "Implantação de um Sistema de Gestão Ambiental: Estudo de Caso, no 

Laboratório de Química Orgânica do Instituto Federal de Ciências, Educação e Tecnologia do 

Amazonas – IFAM/ Campus Manaus Centro-CMC" aborda a necessidade e o processo de 

implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) no Laboratório de Química Orgânica do 

IFAM. Esta análise enfatiza a importância de integrar a eficiência produtiva com a mitigação dos 

impactos ambientais, seguindo diretrizes como a ISO 14001. 

O estudo é justificado pela crescente necessidade de práticas sustentáveis nas instituições públicas, 

especialmente aquelas voltadas para ensino e pesquisa, como é o caso do IFAM. Dado o significativo 

impacto ambiental das atividades laboratoriais, a implantação de um SGA se torna essencial para 

gerenciar adequadamente os resíduos químicos e otimizar o uso de recursos, alinhando-se com as 

diretrizes da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). 

A relevância do estudo reside na sua contribuição para a sustentabilidade ambiental em instituições 

de ensino superior. Implementar um SGA pode não apenas reduzir os impactos ambientais, mas 

também promover uma cultura de sustentabilidade entre estudantes, pesquisadores e a comunidade 

acadêmica em geral. Este processo é crucial para a formação de profissionais conscientes e 

responsáveis ambientalmente. 

O texto descreve o processo de diagnóstico das atividades no Laboratório de Química Orgânica, 

utilizando metodologias como a matriz de interação (matriz de Leopold) e a Análise dos Modos de 

Falhas e seus Efeitos (FMEA). O objetivo é identificar os aspectos e impactos ambientais 

significativos, propondo medidas mitigadoras e melhorias nos processos laboratoriais. Além disso, 

destaca ações já iniciadas pelo IFAM, como a coleta seletiva e a instalação de placas solares. 

O estudo está em um estágio avançado de diagnóstico e análise. A descrição detalhada das 

metodologias e a justificativa clara das necessidades e benefícios do SGA indicam que a instituição 

está pronta para a implementação das medidas propostas. O texto menciona, inclusive, a estruturação 

de planos de ação para mitigar os impactos negativos identificados. 

 

O ineditismo do trabalho reside na aplicação específica do SGA em um laboratório de química 

orgânica de uma instituição pública de ensino no Amazonas. A inovação está na abordagem integrada 

de ensino, pesquisa e gestão ambiental, utilizando metodologias reconhecidas para a identificação e 

mitigação de impactos ambientais. Além disso, a inclusão de tecnologias sustentáveis, como as placas 

solares, destaca um compromisso com a inovação sustentável. 

O estudo é bem fundamentado e detalhado, demonstrando uma compreensão profunda dos desafios e 

oportunidades associados à gestão ambiental em laboratórios de ensino. A implementação de um SGA 

no IFAM não só contribuirá para a sustentabilidade ambiental, mas também servirá de modelo para 
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outras instituições de ensino no Brasil e possivelmente em outras partes do mundo. A abordagem 

metodológica robusta e a consideração dos aspectos educacionais e operacionais são pontos fortes que 

realçam a viabilidade e importância do projeto. 

 

2- Descrição do desenvolvimento, técnicas e bases teóricas: 

 

A pesquisa aborda a importância e o processo de implementação de um Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) no contexto do Laboratório de Química Orgânica do Instituto Federal de Ciências, 

Educação e Tecnologia do Amazonas (IFAM). Este estudo de caso detalha o desenvolvimento do 

SGA, as técnicas aplicadas e as bases teóricas que sustentam o processo. 

Desenvolvimento Histórico e Contextualização 

O texto começa contextualizando a problemática ambiental gerada pela revolução industrial do 

século XVIII e pela globalização subsequente, que resultaram em significativos impactos ambientais 

devido à busca desenfreada por produção e lucro (Dutta et al., 2021). Este período histórico não 

considerava as questões ambientais, o que levou a sérios problemas de poluição e acidentes 

industriais no século XIX, chamando a atenção para os riscos ambientais e incentivando estudos 

sobre suas causas (Machado e Rodrigues, 2019). 

Evolução dos Debates Ambientais 

Com o avanço científico e a crescente preocupação ambiental, houve uma demanda por melhorias 

nos processos produtivos para mitigar os impactos ambientais. Este movimento levou à criação de 

diversos modelos de SGA, incluindo as normas ISO 14001, estabelecidas pela International 

Organization for Standardization (ISO) em 1996, como resposta à necessidade de normas globais 

para gestão ambiental (Peres et al., 2010). 

Implementação do SGA 

A implementação de um SGA, como descrito no texto, segue o ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA) de 

Walter Andrew Shewhart, um modelo que permite a melhoria contínua dos processos (Peres et al., 

2010). Este sistema requer a formulação de políticas ambientais, definição de objetivos, coordenação 

de atividades e avaliação de resultados, envolvendo todos os segmentos da organização para tratar as 

questões ambientais de forma integrada. 

Voluntariedade e Benefícios do SGA 

A adoção de um SGA é voluntária, mas tem sido cada vez mais procurada pelas empresas devido 

aos benefícios organizacionais e de imagem, além da melhoria no gerenciamento ambiental e 

redução de impactos negativos (Martins e Silva, 2014). No Brasil, a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO) são responsáveis pela normalização e certificação dos SGAs (INMETRO, 

2022). 

Crescimento da Implantação do SGA no Brasil 

O texto destaca o aumento das certificações ISO 14001 no Brasil, especialmente a partir dos anos 

90, quando a conscientização ambiental ganhou força (Miranda, Moretto e Moreto, 2019). A região 

Sudeste lidera em número de certificações devido à concentração industrial, mas há um crescimento 

notável em todas as regiões, incluindo o Norte, que registrou um aumento significativo mesmo 

durante a pandemia de COVID-19 (INMETRO, 2023). 

Detalhamento do Processo de Implantação 

A implementação de um SGA envolve um levantamento detalhado de todos os aspectos e impactos 

das atividades e processos da organização, visando à mitigação de impactos negativos e à 

potencialização de impactos positivos (Gonçalves, 2020). Este processo é fundamental para o 

gerenciamento eficiente e sustentável, melhorando a qualidade do produto ou serviço e a imagem 

organizacional (Samor de Lacerda, 2021). 
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3 - Apresentação do produto (fotografia, PrintScreen, imagens em geral para apresentar o 

produto ou processo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestrado Profissional em 

Engenharia, Gestão de Processos, 

Sistemas e Ambiental  

 
 

 Avenida Joaquim Nabuco, nº 1950, Térreo CEP: 69020-030, Térreo – Centro. Telefone: (92) 3584-6145 e (92) 98557-9451 -  www.itegam.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestrado Profissional em 

Engenharia, Gestão de Processos, 

Sistemas e Ambiental  

 
 

 Avenida Joaquim Nabuco, nº 1950, Térreo CEP: 69020-030, Térreo – Centro. Telefone: (92) 3584-6145 e (92) 98557-9451 -  www.itegam.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestrado Profissional em 

Engenharia, Gestão de Processos, 

Sistemas e Ambiental  

 
 

 Avenida Joaquim Nabuco, nº 1950, Térreo CEP: 69020-030, Térreo – Centro. Telefone: (92) 3584-6145 e (92) 98557-9451 -  www.itegam.org.br 

 
Figura 12. Atividade de análise de experimentos em aulas práticas: Extração de óleo fixo com utilização do 
equipamento bateria de Sebelin 
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Figura 14 - Atividade análise de experimentos em aulas práticas: Utilização do equipamento capela de 
exaustão em experimentos no Laboratório de Química 

 

 

Figura 15 - Atividade de extração de óleo essencial, maceração de amostras e outras análises. 
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4 - Apresentação dos reflexos econômicos e sociais (geração de riqueza/saúde, qualidade de vida 

e redução de assimetrias regionais, dentre outros): 
 
A implantação de um Sistema de Gestão Ambiental no Laboratório de Química Orgânica do 
IFAM/Campus Manaus Centro não apenas contribui para a melhoria da eficiência operacional e 
redução de custos, mas também promove benefícios significativos para a saúde, qualidade de vida 
e educação ambiental. Além disso, desempenha um papel crucial na redução das assimetrias 
regionais ao fomentar o desenvolvimento sustentável e atrair investimentos para a região 
amazônica. Assim, um SGA bem-implementado representa um avanço significativo tanto para a 
instituição quanto para a comunidade e o meio ambiente ao seu redor. 
A seguir, detalhamos esses reflexos com base na aplicação de ferramentas como a Matriz de 
Leopold para avaliar e mitigar impactos ambientais. 

Reflexos Econômicos 
Geração de Riqueza 
Eficiência Operacional: A adoção de um SGA pode otimizar os processos laboratoriais, resultando 
em economias de custos operacionais. A redução no consumo de recursos (água, energia, 
reagentes) leva a uma diminuição nos gastos. 
Redução de Custos com Resíduos: Um manejo mais eficiente de resíduos químicos reduz os custos 
associados ao tratamento e descarte de resíduos perigosos. 
Incentivos e Financiamentos: Instituições que implementam SGAs podem acessar subsídios e 
incentivos fiscais voltados para práticas sustentáveis, além de se qualificarem para financiamentos 
específicos de projetos ambientais. 

Reflexos Sociais 
Saúde e Qualidade de Vida 
Ambiente de Trabalho Mais Seguro: A implementação de práticas de gestão ambiental melhora a 
segurança no local de trabalho, reduzindo a exposição a substâncias tóxicas e perigosas e, 
consequentemente, diminuindo os riscos de saúde ocupacional. 
Impacto Positivo na Comunidade: A redução da emissão de poluentes e resíduos químicos melhora 
a qualidade ambiental ao redor do campus, beneficiando a saúde e a qualidade de vida da 
comunidade local. 

Educação e Conscientização ambiental 
 
Capacitação e Sensibilização: A implantação de um SGA serve como ferramenta educacional, 
proporcionando aos alunos e funcionários uma compreensão mais profunda das questões 
ambientais e da importância da sustentabilidade. 
Disseminação de Boas Práticas: A experiência do IFAM pode ser compartilhada com outras 
instituições e comunidades, promovendo uma cultura de sustentabilidade mais ampla. 
Redução de Assimetrias Regionais 
 
Desenvolvimento Regional Sustentável: Ao fomentar práticas sustentáveis, o IFAM contribui para o 
desenvolvimento econômico sustentável da região amazônica, ajudando a reduzir as desigualdades 
regionais. 
Atração de Investimentos: Compromisso com a sustentabilidade pode atrair novos investimentos e 
parcerias para a região, promovendo o desenvolvimento econômico local. 
 

Impactos na Pesquisa e Inovação 
 

Fomento à Pesquisa Sustentável: A implementação de um SGA pode estimular a pesquisa em 
tecnologias e processos sustentáveis, gerando inovações que podem ser aplicadas em diversos 
setores. 
Competitividade Acadêmica: Instituições que adotam práticas ambientais responsáveis ganham 
destaque e reconhecimento, aumentando sua competitividade no cenário acadêmico e científico. 
Ferramenta de Avaliação: Matriz de Leopold 
A Matriz de Leopold, uma ferramenta utilizada para avaliar impactos ambientais, pode ser aplicada 
no contexto do SGA do laboratório de química para identificar e mitigar os impactos ambientais de 
suas atividades. Esta matriz considera as interações entre ações antrópicas (eixo x) e fatores 
ambientais (eixo y), avaliando a magnitude e a importância dos impactos, sejam eles benéficos ou 
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adversos. 
 

Aplicação Prática 
No estudo de caso apresentado, a Matriz de Leopold pode ser utilizada para: 
 
Identificação de Impactos: Determinar os principais impactos ambientais associados às atividades 
laboratoriais, como a geração de resíduos químicos, consumo de água e energia, e emissão de 
poluentes. 
Proposição de Medidas Mitigadoras: Desenvolver planos de ação para mitigar impactos negativos 
identificados, como o tratamento adequado de resíduos e a implementação de práticas de eficiência 
energética. 
Monitoramento Contínuo: A matriz permite o acompanhamento contínuo das interações e a 
avaliação da eficácia das medidas mitigadoras implementadas. 
Conclusão 
A implantação de um Sistema de Gestão Ambiental no Laboratório de Química Orgânica do 
IFAM/Campus Manaus Centro traz benefícios econômicos e sociais substanciais, desde a geração 
de riqueza e melhoria da saúde e qualidade de vida até a redução de assimetrias regionais e fomento 
à inovação sustentável. A utilização de ferramentas como a Matriz de Leopold permite uma avaliação 
abrangente e detalhada dos impactos ambientais, facilitando a implementação de medidas eficazes 
para a gestão sustentável do laboratório 
 

5 - Descrição da participação do solicitante em caso de ser co-autor. 

A Prof°. Dra. Paola Souto Campos orientou e supervisionou a produção da referida pesquisa, fruto da 

dissertação de mestrado do discente Waldomiro , na qual foi aplicada no Sistema Único de Saúde de 
Iranduba 

 

. 6 - Descrição do estágio de andamento da utilização do produto/serviço 

A pesquisa descreve minuciosamente o processo de levantamento e análise dos aspectos e impactos 

ambientais para a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) no Laboratório de Química 

Orgânica do IFAM. O estudo é dividido em quatro etapas, cada uma contribuindo significativamente 

para a coleta e análise de informações necessárias. 

Etapa 1: Descrição do Local e Área de Estudo 

A primeira etapa concentra-se na descrição detalhada do local de estudo, que é o Laboratório de 

Química Orgânica do Departamento de Química, Alimentos e Meio Ambiente (DQA) do IFAM, 

Campus Manaus Centro. A localização precisa é fornecida com coordenadas geográficas, facilitando 

a contextualização espacial e a caracterização do ambiente de estudo. 

Etapa 2: Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAAIA) 

Na segunda etapa, é utilizado um método adaptado da planilha de Leopold para identificar e avaliar 

os aspectos e impactos ambientais associados às atividades do laboratório. A metodologia de 

Significância dos Riscos Ambientais (Barbosa, 2014) é empregada, permitindo uma análise 

abrangente e detalhada dos riscos, utilizando tanto variáveis quantitativas quanto qualitativas. A 

adaptação da planilha de Leopold inclui colunas adicionais para registros fotográficos e detalhamentos 

dos aspectos, o que facilita o reconhecimento do cenário e a compreensão dos impactos. 

Etapa 3: Coleta e Exame dos Dados 

Durante esta etapa, são realizadas visitas regulares ao laboratório e diálogos informais com os 

responsáveis técnicos para obter informações detalhadas sobre as atividades e processos 

desenvolvidos. A coleta de dados inclui registros fotográficos, que auxiliam na visualização dos 

aspectos e impactos ambientais. Com base nesses dados, é feito um diagnóstico preliminar, onde são 

relacionados os possíveis impactos e realizadas análises qualitativas de riscos. 

Etapa 4: Análise dos Aspectos e Impactos 

Na última etapa, os aspectos e impactos ambientais são analisados em diversas categorias: 

Situação Operacional (Normal, Anormal, Risco): Classificação dos aspectos conforme sua ocorrência 

esperada ou não. 

Abrangência (Local, Regional, Global): Qualificação dos efeitos dos impactos ambientais conforme 
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sua propagação espacial. 

Incidência (Direta, Indireta): Associação dos impactos ao controle efetivo ou não pela instituição. 

Classe (Benéfica, Adversa): Identificação se o impacto é positivo ou negativo. 

Temporalidade (Passada, Atual, Futura): Indicação do período de ocorrência do impacto. 

Severidade: Grau de magnitude e reversibilidade do impacto. 

Frequência/Probabilidade: Probabilidade de ocorrência do impacto. 

Importância: Avaliação da importância do impacto baseada na severidade e frequência. 

Os impactos ambientais significativos são aqueles que se destacam em pelo menos um dos filtros de 

significância, que incluem critérios como requisitos legais e medidas mitigadoras. As medidas 

mitigadoras são divididas em preventivas, corretivas e compensatórias, todas destinadas a minimizar 

ou eliminar os impactos adversos identificados. 

Conclusão 

Este estudo é um exemplo detalhado e metodologicamente robusto de como realizar um levantamento 

diagnóstico de aspectos e impactos ambientais em um laboratório. As etapas descritas garantem que 

todas as informações necessárias sejam coletadas e analisadas de forma sistemática, fornecendo uma 

base sólida para a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental no IFAM. A adaptação da planilha 

de Leopold e a utilização de metodologias específicas para a análise dos riscos ambientais refletem a 

preocupação com a precisão e a relevância dos dados obtidos, garantindo que as medidas mitigadoras 

propostas sejam eficazes e aplicáveis. 
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8 – Apêndice – comprovante que a pesquisa foi aplicada 
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9 – Link seguido do print do artigo relacionado ao PTT: 
24336_0.pdf (journalijdr.com)  Walter da Cunha Azevedo Filho and Paola Campos Souto. “The disposal of 
needles and syringes during the covid-19 pandemic in the iranduba health system”, International Journal of 
Development Research, 12, (04), 55196-55206. 

 

https://www.journalijdr.com/sites/default/files/issue-pdf/24336_0.pdf
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