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Resumo

Santos, Jo«o de Jesus dos; Andrade, Sebasti«o Arthur Lopes de
(Orientador), Vellasco, Pedro Colmar Gonalves da Silva e Lima, Luciano
Rodrigues Ornelas de (Coorientadores). Estudo Experimental de
Ligações Aparafusadas de Aço Inoxidável Submetidas à Tração. Rio
de Janeiro, 2014. 261 p. Tese de Doutorado ï Departamento de Engenharia
Civil, Pontif²cia Universidade Cat·lica do Rio de Janeiro.

Atualmente a utiliza«o do ao inoxid§vel em elementos estruturais ainda

® considerada por muitos engenheiros e arquitetos uma solu«o extravagante para

os problemas da engenharia. Todavia, mudanas de atitudes na constru«o civil e

uma transi«o global para um desenvolvimento sustent§vel, e redu«o em

impactos ambientais tem seguramente provocado um aumento no uso do ao

inoxid§vel. A maioria das normas de projeto de ao inoxid§vel atuais ainda s«o

baseadas em analogias assumidas com o comportamento de estruturas de ao

carbono. Entretanto, o ao inoxid§vel apresenta quatro curvas tens«o versus

deforma«o espec²ficas n«o lineares sem patamar de escoamento e regi«o de

encruamento claramente definidos (tra«o e compress«o, paralela e perpendicular

a dire«o de lamina«o), modificando assim seu comportamento global. Na

presente investiga«o foram utilizados o ao inoxid§vel austen²tico 304, duplex

2205, ferr²tico 430 e o ao carbono USI 300, com tens»es ¼ltimas e ductilidades

distintas. Em elementos estruturais submetidos a esforos de tra«o usualmente a

ruptura da se«o l²quida representa um dos estados limites ¼ltimos a serem

verificados. Com o objetivo de se avaliar a resist°ncia a tra«o de elementos

estruturais aparafusados em ao inoxid§vel, esse trabalho apresenta resultados de

um programa experimental envolvendo liga»es aparafusadas com furos

defasados sob tra«o. Esse estudo foi realizado em peas de ao carbono e aos

inoxid§veis de forma a comparar as principais caracter²sticas mec©nicas entre

esses dois tipos de aos estruturais. Dessa forma foi poss²vel apresentar novos

resultados a respeito do comportamento a tra«o dessas liga»es. Dentre outras

vari§veis que controlam os estados limites ¼ltimos foi verificada a influ°ncia

significativa da espessura da placa de aplica«o da carga, dire«o da lamina«o,

configura«o de parafusos da liga«o e propriedades do ao inoxid§vel, como

ductilidade e raz«o entre suas tens»es de escoamento e de ruptura.
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Abstract

The use of stainless steel in structural engineering applications is still seen

by many architects and engineers as an extravagant solution. However,

modifications of designers paradigms and changes in the construction market and

the natural transition to a sustainable development reducing environment impacts

have boosted the use of stainless steel structures. A substantial majority of

stainless steel structural design codes is still based on carbon steel analogies.

Despite this fact, the stainless steel presents four non-linear stress versus strain

curves (tension and compression, parallel and perpendicular to the rolling

direction) without a defined yield plateau and strain hardening zones, substantially

altering its global structural response. The present investigation adopted the

austenitic stainless steel grade 304, duplex stainless steel grade 2205, ferritic

stainless steel grade 430 and the carbon steel USI300, all with similar yield

stresses but with different yield strength stresses and ductility capacities.

Structural elements subjected to tension axial forces usually presents the net

section rupture as one of its controlling ultimate limit states. The present study

performed an experimental programme to evaluate and investigate the tension

capacity of staggered bolted members. The tests were made with carbon and

stainless steels to compare and access their similarities and differences in terms of

structural performance. Thus it was possible to observe significant findings in the

behaviour of these bolted staggered members under tension forces. The

controlling ultimate limit states were significantly influenced by various

parameters like: the loading plate thickness, the rolling direction, adopted bolt

configuration, and stainless steel properties like: ductility capacity and the ratio

between the yield and ultimate rupture stresses.

Santos, Jo«o de Jesus dos; Andrade, Sebasti«o Arthur Lopes de, Vellasco
(Advisor), Pedro Colmar Gonalves da Silva Vellasco e Lima, Luciano
Rodrigues Ornelas de (CoAdvisor). Experimental  Study  of  Stainless 
Steel  Bolted  Connections  Subjected  to  Tension. Rio de Janeiro, 2014.
261p. D.Sc Thesis ïDepartamento de Engenharia Civil, Pontif²cia 
Universidade Cat·lica doRio de Janeiro.
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M1 coeficiente de resistência
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