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ABSTRACT

The Civil Engineering field is one of the biggest waste generators, but it shows great potential to consume 
the demolition and construction residues (RCD). Due to the shortage of natural resources, it is necessary 

to find alternative ways to dispose construction and demolition waste correctly and incorporate it in the 
construction segment. In this study, the properties of plastering mortars using fine aggregates and recycled 
aggregates were analyzed. Three mortar ratios were planned and produced: one with 0% addition of RCD, 
the second with 30% of addition and the third with 60%. The characteristics and behaviors of these 
mortars were investigated through laboratorial tests such as water content, flowtable, grading curves, bulk 
density, true density and compressive strength. The most feasible alternative considered was the 
incorporation of 30% of RCD instead of the conventional aggregate, once its 
significantly reduced.

Keywords: Construction waste; Rendering mortar; Aggregates.

1.

sem processamento. Nesse caso, o material 

-se desenvolver alternativas para uma melhor 
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-lo. 
o que 

e na 
-se a viabilidade de um aproveitamento 

,
sendo dois
convencio

2.

2.1 Agregados e RCD

e propriedades variadas para gerar diferentes tipos de concretos e argamassas. Bauer (2010) classifica o 
subdividida

pode ser
sua densidade. Visando a economia e sustentabilidade, os autores Neville e Brooks (2013) apontam como 

-naturais como os 

em maior parte urbanos, definidos, de acordo com a 

instraestrutura, inclusive solos provenientes de 

-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fios, etc.) 
produzidas nos canteiros de obras (CONAMA, 2002, p. 2).

(tanto naturais quanto artificiais). Os RCDs 

(CONAMA).

2.2 Argamassa
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-se 

ibuir as cargas atuantes na parede de forma uniforme, impermeabilizar a alvenaria, ser 

um concreto. U
gruda na colher de pedreiro, distribui-

seja aplicad

, destaca-se que o
como sendo entre 255 mm e 265 mm
informada pelo fabricante

3. METODOLOGIA

Esta pesquisa classificada por seu 
- . Para 

possibilitar o desenvolvimento deste trabalho, foram feitos levantamentos de dados iniciais de empresas 
. Realizou-se 

Quadro 1.

Quadro 1.

Etapa 1
R com textos normativos e levantamento de dados acerca do RCD
com arquivos de fontes diversas; inco na argamassa utilizando cimento do tipo 
CP-III 40 RS, cal e agregados do tipo areia natural e RCD.

Etapa 2
laboratoriais de teor de umidade, flowtable test

materiais de acordo com os textos 

Etapa 3
Fonte: autores, 2018.



ISBN 978-989-20-8422-0

Cimento

Utilizou-se cimento Portland do tipo CP III 40 RS, da marca Mizu, por ser um dos tipos mais comuns 
para a argamassa convencional. Matos (2013) afirma que

(CP-IV) e os de Alto-forno (CP-
m
produzir argamassas mais resilientes.

Cal

-
indicada para

finura. Logo, a cal proporciona um 

proporciona (CARASEK, 2007).

Agregados

O autor 
avalia que o 

tros.

a trabalhabilidade. Os formatos mais arredondados, portanto, 
mais s misturas.

Cabral (2007) menciona que o Building Contractors Society of Japan, 1977, classifica a massa 

original acoplada no agre
com o agregado original anterior, apresenta maior percentual de porosidade e de microfissuras, como 
exemplificado na Figura 1. Ensaios conduzidos por Zarahieva et al. (2003), como lido em Cabral (2007), 
mostraram que as microfissuras no agregado reciclado es se comparadas

-se 
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Figura 1. Ensaio de microscopia dos agregados

Fonte: adaptado de Calcado (2015)

Ensaios

-
foi posta em um recipiente para realizar o 

-
par

ensaio, encaixou-se a
ordem crescente de abertura de malha da base ao topo, e foram adicionados os dois distintos agregados em 

-

procedeu-

Ao preparar a argamassa, definiu-se os padronizados na norma NBR 7200 (ABNT, 1998), de 
acordo com o quadro abaixo.

Quadro 2.

Fonte: autores, 2018.
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ste sentido 
por diversos estudiosos (GOMES E NEVES, 2002, p. 21).

t flowtable test
-

argamassa com o ensaio de espalhamento. O espalhamento deu-

espalhou sobre a mesa de adensamento, realizando-
foi re

Logo em seguida, foram moldados 3 grupos de corpos-de-prova. O primeiro grupo contou com 9 

mm. Foram adicionadas 4 camadas da argamassa no molde, cada uma recebendo 30 golpes uniformes 
-de-prova 

foram mantidos em um local isolado com tempo de cura para cada um de 3 dias. Segundo a NBR 13279 
(ABNT, 2005) este tempo de cura pode variar entre 1 a 3 dias, dependendo dos tipos de materiais utilizados 
e as 
para rompimento.

materiais para o rompimento, em conformidade com a NBR 13279 (2005). O rompimento ocorreu na 
prensa de modelo Servo-
software 

4. RESULTADOS E DISCUSS

- e os agregados naturais possuem 

argamassas. 

Os teores de umidade ensaiados nos agregados no estado fresco mostram que o RCD absorveu 
que o agregado de origem natural, como visto no Quadro 3

trabalhabilidade foi nitidamente reduzida.

Quadro 3. Percentual de teor de umidade

Fonte: autores, 2018.
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Com o teste do flowtable percebeu-
argamassas com RCD foram iguais, como apresenta o Quadro 4

Quadro 4. Flowtable Test

Fonte: autores, 2018.

-se 
sma 

argamassa a fim de se obter uma maior homogeneidade da mesma e melhorar a trabalhabilidade.

A partir do -se distinguir as classes para solos e materiais naturais com embasamento 
na NBR 9935 (ABNT, 2005).

Fonte: autores, 2018.

Nota-
acumulados nas peneiras, compreendeu-

Percebeu-
ercolar dentre as microfissuras, 
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confirmou- do agregado 
natural, como descrito no Quadro 5.

Quadro 5.

Fonte: autores (2018).

-de-

Quadro 6.

Quadro 6.

Fonte: autores (2018).

S

de-se 
do que o do agregado natural. Isso 

influenciou /
/cimento maior, 

devido alta porosidade do agregado RCD.

enor
por ser menos denso, este implicou diretamente na facilidade de manuseio e melhora da produtividade do 

enciou no empacotamento dos 

A curva do agregado natural demonstrou
As 

,

apresentou aspectos visualmente adequados,
a NBR 13276 (ABNT, 2005) flowtable test
sugerido por norma. Atenta-se aqui que a norma generaliza o resultado do ensaio, mesmo sabendo que 
existem diferentes tipos de misturas e de materiais no mercado. A trabalhabilidade foi comprometida 
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comprometidas. D

terior. 

Os corpos-de-
axial 

Percebe-

inviabilizados
a ser atingi

Como desdobramentos futuros deste trabalho, sugere- gado visando 
obter melhores resultados
do agregado RCD.
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