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(Fonte: http://pt.wikipedia.org)
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S >  0                  (1)

do volume e da entropia permanecerem constantes:

S = 0 para todo o processo. Isto 
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Resposta:

p = 0; S = 

V = 0, temos w = 0 e 
U = 0. Sendo U e V constantes, podemos aplicar estritamente o teste de 
entropia da espontaneidade: se 
foi informado que 

ENERGIA LIVRE DE HELMHOLTZ

rev + dwrev e dS = dqrev/T

dU = TdS + dwrev           (4)
e

dwrev
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e

evoluir no sentido indicado.

dA = 0                 (9)

3 mL. considere 
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Resposta:

igualdade A = w. Logo, precisamos calcular o trabalho para o processo 

w = - nRT ln (Vf i)

w = - (1mol)(8,314 J mol-1
w = 3706,7 J

A = w, portanto temos:

A = 3706,7 J

ENERGIA LIVRE DE GIBBS

G

Sendo dH = dU + pdV + Vdp, temos:

Para um sistema que apenas faz o trabalho pV , e como dU = dqrev + dwrev,
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8(dG)T,p  0  (14)

constantes, temos:
a) Se 
espontaneamente no sentido indicado;
b) Se 

c) Se 

G < 0 
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tem um 

sibilidade dela ocorrer espontaneamente.

A uma dada temperatura constante dT = 0 e

dG = nRT dp/p       (16)

A para PB,

0

G = G0 + RT ln p/p0         (19)

Como P0 tem o valor de 1 atmosfera, podemos escrever:

G = G0 + RT ln p        (20)

0

10 atm e a 0,20 atm na temperatura de 298 K. Dados: G0 = 0 a 298 K e a 
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    Resposta:

0

estudada nesta aula:
P = 10 atm:

G = G0 + RT ln p   
G = 0 + (8,31 J mol-1 K-1) (298 K) ln 10  

G = 5702,1 J mol-1
P = 0,20 atm:

G = G0 + RT ln p   
G = 0 + (8,31 J mol-1 K-1) (298 K) ln 0,2  

G = - 3985,6 J mol-1

dP = 0 temos:
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Ho e 
seguinte: 2 SO2(g) +  O2(g)  2 SO3(g). (b) Com base nos valores calcula-
dos em (a), estimar o valor de  a 400 K. 
Dados:

Resposta:

O valor de 
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m n),

volume (V T), energia interna (U), entalpia (H),
entropia (S) e as energias livres de Helmholtz (A) e de Gibbs (G). Algumas 

m, n, p, V e T), enquanto 
U, H, S, A e G

James Clerk Maxwell em sua obra Theory of  Heat (Teoria do Calor). Por 

representado na Figura 2.

P, V se relacionam com o trabalho;
S, T se relacionam com o calor;
P, V, T
S, U, H, A e G
representativas da energia.

2 observamos que:
I. a energia interna (U S (+) e do volume V
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T V
A = A(T, V

uma delas, assim como suas derivadas pode ser utilizada para expres-

um sistema (Tabela 1).

melhor, que U = U(S, V

Exemplo 5: o

oC.
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o modo pelo qual eles podem se transformar, no decorrer de um processo. 

ela passou. Logo, todas as derivadas parciais devem ter um subscrito n no 
lado direito para indicar que a quantidade de material permanece constante, 
por exemplo, 

temperatura constantes:

T,p                             (31)

livre de Gibbs molar, G/ni, a medida que a quantidade de material varia 

G = G0 + RT lnp(atm)
e

0 + RT  lnp (atm)                (32)
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componente varia, e as quantidades de todos os outros componentes nj, j 

dG = Vdp - SdT
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interage com os outros, o que afeta a energia total do sistema. Se todos os 

parciais seriam as mesmas para qualquer componente do sistema.

i. As propriedades 

0 + RT  lnpi (atm)                (37)

Onde pi i expressa em 
atmosfera.
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ciadas ao uso apropriado das derivadas parciais permitiram deduzir um 

RESUMO

Estudaremos atividades sobre as aulas 07 e 08.
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