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RESUMO 

O objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia de um sensor galvânico de múltiplos eletrodos na detecção 
da probabilidade de corrosão em prismas armados de concreto submetidos a ciclos de secagem e 
molhagem em uma solução de NaCl. Se analisaram as leituras de potencial de corrosão (Ecorr) obtidas 
por meio de um eletrodo de referência de cobre sulfato de cobre (Cu/CuSO4) com as leituras de corrente 
galvânica (Igal) e potencial galvânico (Epar). O sensor desenvolvido apresentou sensibilidade para detectar 
a frente de cloretos e prever a possibilidade de corrosão das armaduras. As grandezas Ecorr, Epar e Igal 

apresentaram comportamentos distintos como parâmetro de monitoramento da corrosão. 
Palavras-chave: corrosão; potencial; sensor galvânico; corrente galvânica. 
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Corrosion sensor for monitoring reinforced concrete structures: Tests on 
reinforced concrete specimens 

 
ABSTRACT 

The aim of the research was to evaluate the effectiveness of a galvanic multi-electrode sensor to 
detect the probability of corrosion in reinforced concrete prisms subjected to drying and wetting 
cycles in a NaCl solution. The corrosion potential (Ecorr) readings obtained using a copper sulfate 
copper electrode (Cu/CuSO4) were analyzed along with the galvanic current (Igal) and galvanic 
potential (Epar) readings. The sensor developed showed sensitivity to detect the chloride front and 
to predict the possibility of corrosion of the reinforcement. The parameters Ecorr, Epar and Igal 
presented distinct behaviors in terms of its use as parameters for corrosion monitoring. 
Keywords: corrosion; potential; galvanic sensor; galvanic current. 

 
Sensor de corrosión para monitorear estructuras de hormigón armado: 

Ensayos en especímenes de hormigón armado 
 

RESUMEN 
El objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad de un sensor galvánico multi-electrodo en la 
detección de la probabilidad de corrosión en prismas de hormigón armado sometidos a ciclos 
húmidos y secos en una solución de NaCl. Se analizaron lecturas de potencial de corrosión (Ecorr), 
obtenidas utilizando un electrodo de cobre de sulfato de cobre (Cu/CuSO4), lecturas de corriente 
galvánica (Igal) y potencial galvánico (Epar). El sensor desarrollado mostró sensibilidad para 
detectar el frente de cloruro y predecir la posibilidad de corrosión de la armadura. Las variables 
Ecorr, Epar e Igal presentaron comportamientos diferentes como parámetros para monitorear la 
corrosión. 
Palabras clave: corrosión; potencial; sensor galvánico; corriente galvánica. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A degradação de estruturas de concreto devido à corrosão afeta a construção civil em todo o mundo, 
com repercussões em função do volume de casos registrados, da precocidade com que ocorrem, 
bem como do montante de recursos envolvidos na sua avaliação e reparo (Meira, 2017).   
O custo anual da corrosão em todo o mundo supera o 3% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, 
aproximadamente USD$ 2,2 trilhões (Hays, 2020). Em função do momento em que é realizada a 
intervenção, os custos são potencializados (Meira, 2017), podendo chegar a superar o custo original 
da construção (Dong et al., 2011).  
A corrosão reduz a força de escoamento do aço, enfraquece as propriedades de ligação entre o 
reforço e o concreto e afeta o desempenho sísmico e capacidade de carga estática de estruturas de 
concreto armado. A oxidação do ferro (com Fe2O3 como o componente principal) é produzida pela 
corrosão da barra de aço que causa expansão de volume e tensão de tração no concreto, e 
subsequentemente leva o concreto a deformações e fissuras (Zhao et al., 2017). 
A corrosão da barra de aço no interior do concreto ocorre, essencialmente, por dois motivos: 
primeiro, devido à redução da alcalinidade do concreto ocasionada pela carbonatação, e segundo, 
pela presença de cloretos, que mesmo com o pH elevado, despassivam a armadura pontualmente 
(França, 2011). 
A investigação das estruturas afetadas geralmente envolve uma avaliação da durabilidade das 
mesmas (Wu et al., 2017). A durabilidade é resultado da interação das estruturas de concreto com 
o ambiente, e é influenciada pelas condições de uso, de operação e pelos processos de manutenção. 
Para se avaliar o desempenho das construções são utilizadas inspeções visuais associadas a ensaios 
de campo e laboratório (Mota, 2011). 
As inspeções visuais sistemáticas certamente reduzem o nível de incerteza com relação ao estado 
da estrutura, mas esta técnica apresenta importantes limitações já que se baseia em observações 
superficiais da estrutura durante pequenos espaços de tempo (Inaudi, 2009) podendo-se incorrer 
em perigosos erros e uso ineficiente de recursos para manutenção das estruturas. 
Através dos sensores, é possível obter dados de forma regular, garantir a simultaneidade de leituras 
em diversos pontos e, consequentemente, compatibilizar diversas medidas (Santos, 2014). Os 
sensores conseguem fornecer informações em tempo real (Zhao et al., 2017) que alimentam 
modelos matemáticos de previsão de vida útil (Araújo et al., 2013), de modo a estimar dois estágios 
fundamentais do fenômeno da corrosão: a fase de iniciação e a fase de propagação da corrosão, 
conforme o modelo fenomenológico proposto por Tuutti (1982) (Figueiredo e Meira, 2013).   
Dessa forma, é possível realizar prognósticos das estruturas monitoradas, e diminuir os custos 
associados a obras de recuperação ou substituição. No Brasil, por exemplo, de acordo com um 
estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), até o ano 2025 pouco mais de 89 
milhões de reais devem ser destinados para a manutenção de 15 pontes que atendem a 12 estados 
da Federação. Parte desta verba será investida em sistemas de monitoramento, uma vez que o uso 
de sensores pode proporcionar maior durabilidade e sustentabilidade ao conjunto total de obras da 
infraestrutura pública (M. Torres-Luque et al., 2014). 
Nos EUA, de acordo com a Federal Highway Administration (FHWA,) em concordância com um 
reporte da American Society of Civil Engineers (ASCE) do ano 2013, devem ser investidos 20.5 
bilhões de dólares ao ano até o 2028 na manutenção da infraestrutura pública. Na Europa, o custo 
estimado anual com manutenção em pontes de concreto armado é em torno de 1 bilhão de euros 
(Zoghi, 2013). 
Diante disso, os sensores eletroquímicos industrializados têm atraído atenção (Zhao et al., 2017), 
dentre eles, pode-se citar: eletrodos embutidos, sondas de corrente de macro corrosão, sensores de 
polarização linear, sensores de resistência elétrica, sensores de potencial de corrosão e sensores 
galvânicos (Dong et al., 2011; Chen et al., 2017).   
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No contexto da indução da corrosão por cloretos, um sensor galvânico é provavelmente a melhor 
opção para monitoramento (Klassen e Roberge, 2008). A sua instalação na estrutura fornece 
medidas de intensidade de corrente galvânica e potencial de corrosão que permitem monitorar a 
profundidade da frente de penetração de cloretos (Mccarter e Vennesland, 2004; Andrade et al., 
2008; Araújo et al., 2013). Os sensores galvânicos são formados por dois metais com potenciais 
elétricos diferentes (ânodo e cátodo) (Andrade et al., 2008), espacialmente separados (Angst e 
Buchler, 2015).  
A macrocélula galvânica criada pelos metais resultará em um fluxo de corrente (Igal) entre o metal 
que atua como ânodo e o metal que age como cátodo no par. Este fluxo pode ser medido sem a 
aplicação de corrente externa, sendo esta a principal vantagem deste tipo de sensor, pois isto garante 
a simplicidade do sensor e dos sistemas de medição, diminuindo os custos associados. O fluxo de 
corrente dentro da macrocélula pode ser medido por meio de um Amperímetro de resistência zero. 
Pela lei de Ohm, esse fluxo de corrente entre as regiões mencionadas está limitado pela resistência 
do eletrólito, a resistência de polarização anódica (RA) e a resistência de polarização catódica (RC) 
(Andrade et al., 2008; Baltazar et al., 2007). Por tanto, a corrente induzida pelo acoplamento do 
ânodo e do cátodo, é proporcional à dissolução do ferro no ânodo da macrocélula (Mccarter e 
Vennesland, 2004). 
A Igal não deve ser confundida com a densidade de corrente de corrosão (Icorr), que pode ser obtida 
por meio da equação de Stern-Geary, a partir do valor da resistência de polarização (Rp) (Martínez 
e Andrade, 2009) ou por meio da técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) que 
ainda é uma técnica muito utilizada em laboratório (McCarter e Vennesland, 2004) devido à 
sobreposição de arcos provenientes de fenômenos simultâneos e a ruídos da medida, associados, 
evidentemente, à heterogeneidade do concreto das estruturas em serviço (Ribeiro et al., 2015).   
A estimativa direta dos valores reais de Rp a partir da relação entre a variação do potencial e a 
mudança induzida na corrente (ΔE/ΔI), geralmente não é viável em grandes estruturas de concreto. 
Porque o sinal elétrico aplicado tende a desparecer na medida que aumenta distância entre o contra-
eletrodo (CE), necessário para registrar o parâmetro, e o eletrodo de trabalho (WE). Para contornar 
esta problemática, pode-se usar anéis de confinamento em determinada área da superfície do WE 
(Feliú et al., 1990). Porém, resulta inviável confeccionar um sensor para ser embebido no concreto 
que além de permitir a leitura da Rp confine uma área específica da armadura (Martínez e Andrade, 
2009). 
Um sensor para ser embebido no concreto visando medir Rp e Icorr, deve incluir na sua composição 
um eletrodo de referência (REF), um contra eletrodo (CE), e também é necessário um eletrodo de 
trabalho (WE) para evadir o efeito da distância crítica (Lcrit) entre o CE e a armadura principal no 
caso que a mesma esteja em estado passivo. Além dos parâmetros de corrosão eletroquímica, deve 
ser considerado um termopar para medir a temperatura e medidores de resistividade para considerar 
o efeito da variação da temperatura e teor de umidade no concreto. Sendo assim, os custos 
associados a materiais e sistemas de leituras aumentariam.    
O sensor galvânico é um dos sensores de corrosão mais comercializados no mercado internacional. 
Mesmo assim, um sensor pode custar em volta dos 400 dólares, o que encarece e dificulta seu uso 
nas obras públicas, além do número de fornecedores ser limitado (Araújo et al., 2013).  
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o funcionamento de um sensor galvânico de 
múltiplos eletrodos, confeccionado com materiais brasileiros de baixo custo. Para isto os sensores 
desenvolvidos foram embebidos em prismas de concreto armado que foram expostos a uma solução 
aquosa com adição de NaCl (3,5% em massa) em ciclos alternados de imersão parcial e secagem. 
Procurou-se simular as condições de serviço de uma zona variação de maré, dentro de uma 
atmosfera marinha. O trabalho visa ainda avaliar como a disposição do sensor, a classe de 
resistência do concreto e o efeito de ciclos de molhagem e secagem, podem afetar as leituras 
realizadas. 
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O sensor galvânico confeccionado usa como referência o sensor CorroWatch Multisensor, mas em 
lugar de usar como cátodo titânio ativado que é dez vezes mais caro do que o aço convencional 
(ISE, 2020), optou-se por utilizar o cobre. Desta forma, o trabalho trata de uma investigação 
relacionada com a solução de problemas relativos ao controle de qualidade, patologia e recuperação 
de construções, enfoque que é tema recorrente na revista Alconpat (Real et al., 2015; Hernández et 
al., 2016; Macioski et al., 2016; Pérez et al., 2018).   
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1 Corpos de prova de concreto  
O programa experimental consistiu na análise do comportamento de sensores galvânicos instalados 
em corpos de prova de concreto armado prismáticos, com dimensões: (150 x 150 x 100) mm e duas 
barras de aço CA-50 de diâmetro de 6,3 mm (1/4”) colocadas paralelamente uma em relação à 
outra. A Figura 1 ilustra a configuração do corpo de prova. Para cada concreto foram produzidos 4 
corpos de prova, totalizando 8 amostras. 
 

 
Figura 1. (a) Configuração do corpo de prova prismático de concreto armado. (b) Corpo de prova 

imerso parcialmente. 
 
Nos corpos de prova, o cobrimento das barras principais foi definido usando como referência a 
NBR 6118:2015. Considerando que as estruturas ou alguns dos seus elementos podem estar 
expostos a condições ambientais muito fortes (Classe IV). Para a Classe IV a norma indica um 
cobrimento mínimo (cmin) de 50 mm, assumindo que os corpos de prova sejam representativos de 
uma viga ou pilar. Neste contexto, o cobrimento da armadura principal com relação à superfície do 
corpo de prova, exposta à solução de NaCl, foi de 60 mm. Nas faces laterais dos corpos de prova e 
na superfície exposta ao ar, as barras têm o cobrimento de 30 mm, conforme mostrado na Figura 
1(a). 
Neste experimento foram empregados dois concretos convencionalmente usados nas usinas de 
concreto da região de Curitiba, conforme a Tabela 1. O ensaio de resistência à compressão nos 
concretos (cilindros de Ø10 x 20 cm) ocorreu em conformidade à NBR 5739 (2018). A média, para 
este ensaio, foi obtida a partir de três rupturas à compressão para cada série de ensaio. A resistência 
à compressão média (fcm) do concreto com (a/c) de 0,75 foi de 20,62 MPa, e a fcm o concreto com 
(a/c) de 0,45 foi de 39,36 MPa. O ensaio foi desenvolvido com os corpos na condição saturados 
com superfície seca. 
 

Tabela 1. Proporções de mistura usadas para a moldagem dos corpos de prova. 
Concreto Cimento[kg/m3] Areia [kg/m3] Brita  [kg/m3] a/c [kg/kg] 
15 MPa 242,11 970,86 997,50 0,75 
30 MPa 410,04 758,58 1053,82 0,45 
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O traço 15 simula um concreto estrutural de construções antigas. Deve-se destacar que estruturas 
construídas a algumas décadas permitiam resistências características (fck) abaixo de 20 MPa. Além 
disso, normas como a ACI 318-14, recomendam fck mínimo de 17 MPa para estruturas de concreto 
armado expostas a umidade e fonte externa de cloretos (Classe C2). A norma brasileira NBR 
6118:1980 só estabelecia que o concreto deveria apresentar uma resistência característica fck 
superior a 9 MPa, e compatível com a adotada no projeto, assim como atender aos critérios de 
controle da qualidade previstos na ABNT NBR 12655. Porém, a norma NBR 6118:1980 não incluía 
critérios de durabilidade para a execução de concreto estrutural de acordo com o nível de 
agressividade do ambiente ao qual o concreto estaria exposto.  
O traço 30 é correspondente à Classe III (atmosfera marinha ou industrial) de acordo com a NBR 
12655:2006 e versão atualizada da NBR 6118:2014, semelhante ao concreto recomendado pela 
ACI 318-14 (fck = 30 MPa – a/c = 0,40) para as mesmas condições de exposição. Para execução 
dos corpos de prova de concreto armado, o cimento utilizado foi o CP-II-F-32, que apresenta até 
25% de material carbonáceo (NBR 16697:2018). O agregado miúdo foi uma areia fina e como 
agregado graúdo foi usado uma brita 1. A caracterização física dos agregados e as normas 
consideradas para isto, é apresentada na Tabela 2. 
 

Tabela 2. Caracterização física dos agregados.  

Agregado 
Dimensão máxima 

característica 
Módulo de 

finura 
Teor de 

finos 
Massa específica 

Graúdo (Brita 1) 19,00 mm 1,83 0,39% 2,66 g/cm3 

Miúdo (Areia 
fina) 

0,600 mm 2,40 9,06% 2,50 g/cm3 

Normativa ABNT NM 248:2003 

ABNT NBR NM 
52:2003 

ABNT NBR NM 
53:2003 

 
A consistência do concreto foi mensurada com o método do abatimento do tronco de cone (slump 
test), conforme recomendações da norma brasileira NBR 7223: 1992. Para ambos concretos, 
adotou-se uma fluidez na faixa de 80 ± 10 mm, de forma a manter uma consistência plástica para 
a moldagem de todos os corpos de prova, que não necessitaram uso de aditivos. Após a moldagem, 
os corpos de prova foram submetidos a um processo de cura por imersão em água saturada com cal 
conforme indica a norma NBR 5738:2003 durante o período de 91 dias. 
Optou-se por um período de cura superior ao recomendado pela norma NBR 5738:2003 (de 28 
dias) para simular um concreto de uma estrutura real que venha a sofrer a necessidade de ensaios 
de campo após determinada quantidade de anos de serviço. Portanto, não foram realizadas leituras 
eletroquímicas durante o endurecimento do concreto ou durante o período de cura do concreto. 
Sendo o objetivo simular o interior de uma estrutura real para avaliação do desempenho do sensor, 
não foi considerado um período de estabilização do concreto fora da câmara de cura. Considerações 
semelhantes foram realizadas no trabalho de Rocha (2012) e por Dotto (2006). 
Finalmente, após o processo de cura de 91 dias, os corpos de prova foram colocados na estufa a 50 
oC durante 5 dias para secagem. Em seguida as superfícies laterais dos corpos de prova foram 
isoladas da exposição a cloretos com uma tinta epóxi com a intenção de fazer com que a frente de 
contaminação só avance pela face com o cobrimento de 60 mm.  Para induzir a corrosão do aço 
embutido no concreto foi usado um processo acelerado de envelhecimento que envolve a absorção 
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e difusão dos íons cloretos na matriz cimentícia. O envelhecimento acelerado seguiu um sistema 
de imersão parcial alternado em ciclos. Os ciclos foram compostos de secagem em estufa a 50 °C 
por 5 dias e imersão parcial dos corpos de prova na água com 3,5% de NaCl em massa por 2 dias, 
conforme mostra a Figura 1(b). Esta abordagem foi adotada com base em outros trabalhos que 
utilizaram o mesmo sistema de imersão alternada (Freire, 2005; Dotto, 2006; Silva, 2010; Rocha, 
2012; Silva, 2017). 
Além disso, o sistema adotado e a concentração do sal tentam reproduzir condições de serviço 
semelhantes a uma zona variação de maré, dentro de uma atmosfera marinha. Nessa região, existe 
o contato com água contaminada com cloretos, com ciclos de molhagem e secagem. O que 
caracteriza uma condição de exposição crítica em termos de corrosão de armaduras. O mecanismo 
principal de degradação presente nessas condições é a corrosão das armaduras pela ação dos íons 
cloreto (Lima e Morelli, 2004), que é o ataque considerado para avaliar o desempenho dos sensores 
nesta pesquisa.  
 
2.2 Configuração do sensor 
A macro célula galvânica considerada no estudo é formada por cobre e aço carbono. Foram usadas 
barras de aço-carbono de 60 mm de comprimento e diâmetro 6,3 mm (1/4”) (ânodo) a diferentes 
alturas e instalados sobre uma placa de cobre (cátodo) de 50 por 50 mm e 4 mm de espessura. 
Todos os metais foram polidos com escova com fios de aço. Em seguida, foram enxaguados com 
água destilada, imersos em álcool e secos ao ar. A área da placa de cobre que atua como cátodo 
(Ac) no sensor galvânico projetado no trabalho foi configurada de maneira que fosse igual à 
somatória da área superficial dos ânodos (Aa) que compõem a macro célula galvânica para uma 
relação Ac/Aa = 0,97. A Figura 2 mostra um desenho do sensor galvânico utilizado no estudo.  
 

 
Figura 2. a) Sensor galvânico utilizado no estudo. b) Sensor galvânico instalado no interior do 

corpo de prova. Fonte: Autor. 
 

Dois dos ânodos do sensor ficaram a uma profundidade 15 mm e os dois restantes a uma 
profundidade de 25 mm, com relação à superfície do corpo de prova, exposta à solução de NaCl. 
Sendo essas as profundidades nas quais o sensor deve produzir a informação de despassivação da 
armadura pelo ingresso de cloretos, como indica a Figura 2(b). A Figura 3 mostra a moldagem dos 
corpos de prova prismáticos e instalação do sensor. 
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Figura 3. a) Instalação das barras principais. b) Formas lubrificadas com óleo e com o sensor 

posicionado. c) Moldagem com o sensor embebido. Fonte: Autor. 
 

Para encaixar as barras de aço carbono na placa de cobre, foram realizados 4 furos de 8,0 mm de 
diâmetro (> 6,3 mm), conforme mostra a Figura 4. As barras de aço carbono foram fixas na placa 
de cobre com resina para solda a frio, de modo a evitar um par galvânico indesejado que 
comprometesse o adequado funcionamento do sensor além de expor o aparelho a degradação 
prematura. Para o circuito elétrico externo que conecta os eletrodos e permite o escoamento de 
elétrons se utilizou cabo de cobre isolado com filme de PVC e seção transversal de 2,5 mm2, que 
foi soldado aos metais envolvidos. Os pontos de soldadura foram protegidos com material 
polimérico isolante.  
 

 
Figura 4. Esquema da montagem do sensor. 

 
A escolha dos metais (eletrodos) para a construção do sensor galvânico esteve em função do 
potencial de equilíbrio irreversível (Eeq) predeterminado. Os potencias de equilíbrio irreversíveis 
são os potenciais de eletrodo que se modificaram sob a influência da polarização ou fatores 
externos. São determinados experimentalmente e são comumente chamados de potenciais de 
corrosão (Gentil, 1996).  Para determina-los, usa-se um eletrodo de referência, por exemplo, um 
eletrodo padrão de hidrogênio. O Eeq indica a tendência do eletrodo de sofrer redução ou oxidação 
em um meio determinado. Quanto maior o potencial de corrosão do eletrodo em uma tabela de 
potenciais, maior a tendência do eletrodo a sofrer oxidação, isto é, se comportar como ânodo 
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(Gentil, 1996; Pawlick et al., 1998; Souza, 2014).  
O potencial de equilíbrio irreversível do ferro, imerso em um eletrólito simulando a água do mar 
com referência a um eletrodo de hidrogênio está no intervalo de (-0,34 a 0,50) V. Entretanto, o 
potencial de corrosão do cobre está no intervalo de (-0,02 a 0,05) V (Akimov, 1957). No estudo 
não foi realizado o procedimento experimental correspondente para determinar o valor do potencial 
irreversível do cátodo e do ânodo separadamente. 
Finalmente, com o intuito de tornar mais prático o sensor, proteger os cabos de cobre e 
consequentemente melhorar o registro das leituras eletroquímicas, foram colocaram conectores 
elétricos tipo pino em todas as pontas, conforme a Figura 5(b).  
 
2.3 Ensaios de caracterização e técnicas eletroquímicas 
A cada ciclo de exposição, as leituras eletroquímicas foram conduzidas no segundo dia de imersão 
parcial na água com 3.5% de NaCl. Com o intuito de determinar o potencial dos pares do sensor 
ao longo de processo de envelhecimento, usou-se o aquisitor de dados LabVIEW 8.5, que registrou 
a diferença de potencial de polarização (Epar), conforme mostra a Figura 5.  
 

 
Figura 5. a) Aquisitor LabVIEW 8.5 realizando a leitura de Epar. b) Corpo de prova com 

conectores elétricos tipo pino. Fonte: Calvo, (2018). 
 
Teoricamente, o potencial de um par galvânico (Epar) é resultado da combinação dos potenciais dos 
metais envolvidos. Se trata de um processo espontâneo provocado pela natureza diferente dos 
eletrodos que conduz à polarização de ambos os metais para um potencial combinado (Epar) (Gentil, 
1996; Pawlick et al., 1998). Ou seja, se obtém a partir da diferença entre o potencial positivo 
correspondente ao cátodo (Ecátodo) e o potencial negativo (Eânodo) correspondente ao ânodo 
conforme mostra a Equação (1) (Pawlick et al., 1998) no meio no qual estão inseridos.   
 

𝐸 ൌ 𝐸é௨ ൌ 𝐸á௧ௗ െ 𝐸âௗ                                      (1) 
 
Na prática Ecátodo é o potencial de polarização do cátodo e Eânodo é o potencial de polarização do 
ânodo. O potencial de polarização é resultado do deslocamento (ƞ) do potencial de equilíbrio 
irreversível do metal (Eeq) pela formação do par galvânico. Assim, a Equação 1 pode ser redigida 
na forma da Equação (2).  
 

𝐸 ൌ  ൫𝐸  ƞ൯
á௧ௗ

െ  ൫𝐸  ƞ൯
âௗ

                           (2) 
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Como nenhuma corrente externa é aplicada à macrocélula galvânica, o potencial de polarização 
dos eletrodos (ânodo e cátodo) é sempre no intervalo do potencial natural dos metais no interior do 
concreto (Mccarter e Vennesland, 2004). Portanto, o valor de Epar oscilará em função das condições 
do meio (Pawlick et al., 1998). Sendo assim, o valor de Epar deve ser obtido empiricamente (Sousa, 
2014), e no seu valor estão embutidos os valores de Eeq e ƞ, dispensando a determinação desses 
fatores separadamente.  
Assim, o aquisitor de dados gerou uma leitura individual correspondente a cada um dos pares 
ânodo-cátodo do sensor projetado. Cada par é reconhecido pelo aquisitor como um canal de leitura 
individual. Foi analisado se a leitura de diferença de potencial se mantém estável ao longo do 
tempo, e o tipo de reação que indicava: galvânica (Epar > 0) ou eletrolítica (Epar < 0).  
Para o registro da corrente galvânica (Igal) foi usada a técnica eletroquímica que usa um 
Amperímetro de resistência nula (ZRA - Zero Resistance Ammeter), acoplado a um potenciostato 
SP-200 e aquisição via software EC-Lab. Esta técnica consiste na medição de corrente galvânica 
em um par formado por metais diferentes, um com um comportamento anódico e outro com 
comportamento catódico.  
A técnica também é usada para desempenhar alguns tipos de medições de ruído eletroquímico e 
consiste em estabilizar a voltagem entre o eletrodo de trabalho e o contra-eletrodo, e medir a 
corrente e o potencial versus o eletrodo de referência (EC-LAB., 2011). Neste caso, os eletrodos 
de trabalho são as barras de aço carbono do sensor galvânico. Como contra-eletrodo se usou uma 
malha de aço inox e o eletrodo de referência foi a placa de cobre do sensor.  
Com o intuito de auxiliar na validação do comportamento do sensor, as leituras de corrente 
galvânica e potencial do par foram correlacionadas com as leituras de potencial de circuito aberto 
(Ecorr). Devido à sua simplicidade, a medição do potencial de corrosão, Ecorr, é o método mais 
utilizado nas determinações de campo (Martínez e Andrade, 2009). A partir dessas medições, 
mapas de potencial são desenhados revelando as zonas que são mais propensas a sofrer corrosão 
no estado ativo (ASTM C876-15). 
Em cada ânodo foi efetuada uma leitura, totalizando 6 leituras por corpo de prova: quatro nos 
ânodos do sensor e duas nas barras de reforço. Nas leituras de diferença de potencial foi usado um 
eletrodo de referência de Cu/CuSO4. Para análise dos resultados de maneira a estimar a 
probabilidade de corrosão em determinada estrutura, foram considerados os limites encontrados na 
norma ASTM C876-15.  
Contudo, ainda não existe normativa que estabeleça uma faixa fixa de valores de Igal e Epar para 
caracterizar o estado ativo do aço no concreto. Assim sendo, não é o valor absoluto da corrente que 
deve ser considerado, mas sim a variação de seus valores ao longo do tempo (Raupach e Schiessl, 
2001; Araújo et al., 2013). 
Finalmente, foi realizado o teste qualitativo pelo método colorimétrico por aspersão de nitrato de 
prata (AgNO3) para determinação da profundidade da frente de penetração de cloretos que 
ingressam no concreto por absorção e difusão, ainda que não quantifique os teores de cloretos livres 
(Real et al., 2015; França, 2011, Pontes et al., 2020). O ensaio consiste em aspergir uma solução 
aquosa de AgNO3 0,1 M às fatias recém fraturadas de concreto. Quando a solução de nitrato de 
prata é aspergida na superfície do concreto, ocorre uma reação fotoquímica. Onde há presença de 
cloretos livres, ocorre a formação de um precipitado branco de cloreto de prata. Na região sem 
cloretos ou com cloretos combinados, há formação de um precipitado marrom, o óxido de prata 
(Medeiros, 2008; Marcondes, 2012). 
Para a realização do ensaio, os corpos de prova foram partidos ao meio, no sentido do fluxo de 
cloretos instantes antes do ensaio para evitar que ocorresse carbonatação. De forma paralela, 
também foi feito um teste com aspersão de fenolftaleína (1% em álcool etílico) em uma das fatias 
dos corpos de prova para evitar falsos positivos. Já que na presença de carbonatos também há 
formação de um precipitado branco (Jucá, 2002).  
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Após a aspersão da solução aquosa de nitrato de prata foram realizadas dez medidas da 
profundidade de penetração de cloretos, a cada 10 mm, seguindo as recomendações da NT BUILD 
492 (2000). Evitando-se, assim, erros grosseiros na leitura da profundidade alcançada pelos 
cloretos. Antes de aspergir o nitrato de prata e a fenolftaleína, cada fatia foi escovada para eliminar 
o pó da superfície. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
3.1 Potencial de corrosão 
A Figura 6 mostra os resultados de Potencial de circuito aberto (Ecorr) nos corpos de prova com 
concreto de 15 MPa. A Figura 7 apresenta os dados correspondentes aos corpos de prova com 
concretos de 30 MPa. Em ambas figuras se observa a média das leituras obtidas nos ânodos do 
sensor galvânico instalado no interior dos corpos de prova, com espessura de cobrimento de 1,5 
cm, e 2,5 cm, respectivamente. Também estão representadas nestas figuras as médias 
correspondentes às barras principais com espessura de cobrimento de 6 cm.  
No fim do primeiro ciclo de molhagem se observaram valores negativos de Ecorr (< -350 mV), nos 
ânodos instalados a 1,5 cm e 2,5 cm, em ambos concretos. Diversas pesquisas observaram valores 
mais negativos (indicando corrosão ativa) no início dos ensaios de corrosão (Gurdián et al., 2014; 
Rocha et al., 2014; Capraro et al., 2016; Jiang et al., 2017; Medeiros et al., 2017; Godinho et al., 
2018; Godinho et al., 2019; e Capraro et al., 2021). Este comportamento está relacionado ao 
processo de formação do filme passivador sobre a armadura que envolve a oxidação da superfície 
do metal e, por este motivo, gera leituras eletronegativas no início do ensaio (Poursaee, 2016; 
Meira, 2017; Ribeiro et al., 2018. 
Assim, o Ecorr muda gradualmente transitando de valores mais negativos para valores mais 
positivos, até estabilizar e indicar a formação do filme passivador (Sun et al., 2017), na ausência 
de agentes agressivos no interior do concreto. Capraro et al. (2021), por exemplo, observaram altos 
valores negativos (-600 mV / -700 mV) do início do monitoramento até 800 dias em todas as séries 
expostas a ciclos de molhagem e secagem em câmera seca (55 ± 5% U.R. e 23 ± 2 ◦C). De forma 
semelhante, Godinho et al. (2018), observaram leituras na faixa de -486 mV a -550 mV até os 100 
dias. 
Com o intuito de incentivar a formação do filme passivo nas barras de aço antes da moldagem 
Ghods et al. (2010), Nahali et al. (2014), Williamson e Isgor, (2016) e Godinho et al. (2019), 
sugerem a imersão das barras de aço carbono em soluções sintéticas que simulem o interior do 
concreto, antes da moldagem.  
Neste trabalho, o monitoramento dos ânodos instalados a 1,5 cm e 2,5 cm não apresentou um nível 
de estabilização, mas uma tendência a se tornar mais eletronegativo na medida que o teor de 
cloretos no interior do concreto aumentou. 
No que diz respeito à durabilidade do concreto, a ABNT NBR 6118 (2014) estipula valores 
mínimos de cobrimento (cmin) sobre a armadura de acordo à agressividade do ambiente no qual a 
estrutura esteja inserida. Neste caso, para os ânodos do sensor galvânico (1,5 e 2,5 cm), esses 
valores não foram respeitados intencionalmente. Somando a isto a interconectividade entre os 
poros existentes e as microfissuras na pasta, a eficiência da proteção física que o cobrimento 
confere é diminuída. 
Ainda segundo Leek (1991) e Ribeiro et al. (2014), mesmo com a reserva alcalina produto do teor 
de Ca(OH)2 no concreto e a película de passivação, a presença de cloretos no interior do concreto 
pode desencadear a dissolução do filme passivo e dar início ao processo corrosivo. Segundo os 
autores Huafu et al. (2015) e Jin et al. (2017), na medida que cresce o grau de contaminação por 
cloretos, mais negativo tende a ficar o valor de Ecorr.  
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 Figura 6. Potencial de corrosão para o traço 15 MPa. Fonte: Autor.  
 

 
     Figura 7. Potencial de corrosão para o traço 30 MPa. Fonte: Autor. 

 
Por outro lado, nas barras principais com 6 cm de cobrimento a probabilidade de corrosão ficou 
menor do que 10 % ou no intervalo de (-200 a -350 mV), em ambos concretos. Um comportamento 
semelhante foi observado pelos autores Romano et al. (2013), que estudaram o desempenho de um 
sensor com eletrodos em profundidades diferentes com relação à superfície exposta do corpo de 
prova, a saber: 1,5 e 3 cm. No estudo, o eletrodo colocado a menor profundidade indicou 
despassivação antes do que o eletrodo com 3 cm de cobrimento. Além disso, as barras de reforço 
do corpo de prova com cobrimento de 4 cm despassivaram 100 dias depois do eletrodo do sensor 
colocado em menor profundidade. 
Teoricamente, valores mais eletronegativos de Ecorr indicam um nível crítico de íons cloreto no 
entorno dos ânodos do sensor. Se os ânodos são instalados a diferentes profundidades, os ânodos 
mais perto da superfície externa, através da qual acontece a penetração dos íons, deverão apresentar 
valores mais eletronegativos mais rapidamente do que aqueles ânodos localizados a maior 
profundidade (Romano et al., 2013).  
Finalmente, a análise de variância ANOVA e o subsequente teste de Tukey com 95% de confiança, 
indicaram que a resistência do concreto não influenciou nos resultados obtidos durante o teste de 
potencial de corrosão. Por tanto, o comportamento dessa grandeza nos corpos de prova de ambos 
traços foi o mesmo.  
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3.2 Potencial do par 
As Figuras 8 e 9 mostram os valores médios de potencial do par para os seis ânodos do sistema 
(sensor de corrosão + barra de aço). Para o concreto de 15MPa, quando o valor de potencial do par 
ficou negativo, a probabilidade de corrosão do ânodo foi menor que 10 % ou encontrava-se na zona 
de incerteza de acordo com as leituras de potencial de circuito aberto.  
Com base nos resultados observados neste trabalho, 20 mV/min. é o valor de potencial do par (Epar) 
para o arranjo e metais utilizados (aço carbono-cobre), que caracteriza o par galvânico de testado. 
Em paralelo, o patamar de 200 mV/min. aparenta indicar a mudança para o estado ativo (indicado 
com uma linha tracejada nas Figuras 8 e 9).  
Assim, quando o potencial do par se encontra no intervalo de 20 a 200 mV/min., como no caso dos 
ânodos com cobrimento de 1,5 cm e 2,5 cm nos primeiros ciclos, a corrosão se encontra no estado 
ativo. A partir do 4º ciclo o potencial do par ficou maior do que 200 mV/min., e os ânodos estavam 
definitivamente no estado ativo, independentemente do cobrimento. Já que valores positivos de 
Epar indicam que o processo de oxidação, predomina sobre o processo de redução e o ânodo sofre 
corrosão (polarização anódica). Quanto maior a diferença de potencial no par galvânico, mais 
intensa tende a ser a polarização anódica (Pawlick et al., 1998, Sousa, 2014; Fernandes e Martendal, 
2015) e mais intensa é a reação de corrosão no par. 
Para o concreto de 30MPa (Figura 9), um comportamento semelhante foi observado para os seis 
ânodos a 1,5, 2,5 e 6,0 cm de profundidade. A resistência do concreto não influenciou nos 
resultados obtidos durante o teste de potencial do par, conforme análise estatística (ANOVA e 
Tukey a 95% de confiança). Destaca-se, ainda, que o erro das médias das leituras Epar são pequenas 
quando comparadas com o Ecorr (Figs 6 e 7). Assim, é possível comprovar uma maior estabilidade 
nas leituras realizadas com o sensor galvânico.    
 

 
Figura 8. Potencial do par para o traço 15 MPa. Fonte: Autor.  
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Figura 9. Potencial do par para o traço 30 MPa. Fonte: Autor.  

 
Angst e Buchler (2015) expõem algumas dificuldades intrínsecas ao monitoramento do potencial 
misto de uma macro-célula galvânica (Epar): (i) as reações anódicas e catódicas ocorrem geralmente 
no mesmo elemento estrutural, (ii) ou não é possível colocar eletrodos de referência perto do ânodo 
e do cátodo (iii) ou a condutividade do eletrólito é muito alta e, portanto, a diferença de potencial 
muito baixa para ser medida com precisão. 
Note-se, no entanto, que Angst e Buchler (2015) se referem a macro-célula formada sobre a 
superfície de uma barra de aço, produto da penetração de cloretos no concreto que provoca corrosão 
localizada. Um sensor galvânico, de forma diferente, é formado por pequenos trechos de metal com 
potenciais elétricos diferentes onde um atuará como ânodo e outro como cátodo; embutidos no 
concreto em profundidades sempre menores do que a da armadura (Andrade et al., 2008; Araújo et 
al., 2013), o que diminui a influência da condutividade do eletrólito. 
Resta considerar então o aspecto (ii) mencionado pelos autores: a possibilidade de colocar eletrodos 
de referência perto do ânodo e do cátodo. Assim, nos testes futuros que venham a utilizar o sensor 
galvânico proposto na presente pesquisa, é recomendável instalar também um eletrodo de 
referência. Está prática possibilitará determinar de forma separada o potencial do ânodo e do cátodo 
e assim poder determinar a curva de polarização de cada eletrodo, e aprimorar o monitoramento do 
potencial do par galvânico. 
Sugere-se também acompanhar o comportamento do potencial do par (Epar) em um meio livre de 
agentes agressivos, até o parâmetro atingir um ponto de equilíbrio na faixa dos valores positivos. 
Já que o seu valor está em função dos potencias dos metais que compõem o par galvânico no 
interior do concreto (Pawlick et al., 1998; Mccarter e Vennesland, 2004). 
Todavia, a estabilidade ao longo do tempo do potencial do sensor, também é influenciada pelas 
densidades de corrente anódica e catódica. Por sua vez, as correntes anódicas e catódicas são função 
da área do ânodo e da área de cátodo, respectivamente (Pawlick et al., 1998). 
Sendo assim, se o ânodo tem área insuficiente, o potencial do par vai mudar para valores mais altos 
com um limite superior representado pelo potencial de circuito aberto do metal que atua como 
cátodo. Com a elevação da área do cátodo em relação ao ânodo, aumenta a demanda por elétrons 
do cátodo, enquanto a área do ânodo a partir da qual os elétrons serão fornecidos diminui e, 
portanto, a taxa de dissolução do ânodo aumenta (Sousa, 2014). Nestas condições, existe o risco 
que o ânodo se degrade excessivamente e diminua o período de vida útil do sensor. Sendo assim, 
deve-se avaliar o comportamento do sensor galvânico com uma relação área do cátodo/área do 
ânodo (AC/AA) igual a 1, de modo a aprimorar o funcionamento do sensor proposto no trabalho.  

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

3 4 5 6 7 8

E
pa

r
[m

V
/m

in
.]

Ciclos

30 MPa/1,5 cm

30 MPa/2,5 cm

30 MPa/6,0 cm



 
                                                                              Revista ALCONPAT, 11 (3), 2021: 64 – 87 

                                                 Sensor de corrosão para monitoramento de estruturas de concreto armado:  
Testes em corpos de prova de concreto armado 

Calvo Valdés, A., Medeiros, M. H. F., Macioski, G. 
78 

Inicialmente o programa experimental não previa a realização deste ensaio, mas demostrou ser de 
suma importância para compreender o comportamento do sensor ao longo do tempo.  
 
3.3 Corrente galvânica 
Teoricamente, quando um processo corrosivo é estabelecido nas barras, a corrente galvânica passa 
a aumentar na faixa dos valores positivos, em decorrência da variação do potencial do ânodo, que 
assume valores mais negativos em relação aos obtidos inicialmente, em seu estado passivo (Araújo 
et al., 2013; Lacerda e Muller, 2015). Um aumento da corrente galvânica, acompanhado por uma 
diminuição do potencial de circuito aberto, indica que um nível crítico de íons cloreto foi atingido 
(Andrade et al., 2008; Araújo et al., 2013). 
Nas Figuras 10 e 11 é possível observar que durante o monitoramento, a corrente galvânica (Igal) 
ficou negativa durante sete dos oito ciclos nos seis ânodos monitorados (quatro do sensor galvânico 
e as duas barras principais). Para o concreto de 15 MPa (Figura 10), se observaram valores positivos 
de corrente galvânica no ciclo 7, após 141 dias de monitoramento. Porém, voltam a se tornar 
negativos no ciclo 8. Para o concreto de 30 MPa, na Figura 11 se observa que a corrente galvânica 
ficou positiva nos ciclos 7 e 8.  
Em princípio, valores positivos de corrente estão em concordância com o potencial de circuito 
aberto mais negativo do que െ350 𝑚𝑉 (probabilidade de corrosão  90%), e com o potencial do 
par maior do que 200 mV/min., observados nos ânodos instalados a menor profundidade (1,5 e 2,5 
cm).  
No entanto, nas barras principais instaladas com 6 cm de cobrimento, o Epar indicou uma reação 
eletrolítica ao longo do monitoramento, o que significa que as barras ficaram em estado passivo 
em concordância com o valor de potencial de circuito aberto medido. Sendo assim, o registro de 
corrente galvânica (Igal) positiva não correspondia com o observado nas barras nos testes anteriores.   
No entanto, a corrente galvânica ficou perto de zero durante todo o teste. Valores de corrente 
galvânica perto de zero também são indicativos da condição passiva do aço (Park et al., 2005; 
Sousa, 2014). Sendo assim, da mesma forma que o acontecido na primeira etapa do programa 
experimental com os sensores embebidos em uma solução aquosa (Calvo et al., 2017), a Igal 
mostrou maior inercia para identificar a presença de um agente agressivo. Além disso, de acordo 
com Ribeiro e Cunha (2014), a corrente galvânica (Igal) vai decaindo ao longo da medição, 
demostrando um comportamento capacitivo e isto dificulta o seu monitoramento.   
Os resultados de corrente galvânica obtidos nos seis ânodos (1,5, 2,5 e 6 cm) instalados nos corpos 
de prova do traço de 15 MPa, foram estatisticamente equivalentes aos valores de corrente galvânica 
registrados nos ânodos instalados nos corpos de prova do traço de 30 MPa. 
 

 
Figura 10. Corrente galvânica para o traço 15 MPa. Fonte: Autor. 
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Figura 11. Corrente galvânica para o traço 30 MPa. Fonte: Autor. 

 
Finalmente, para a análise dos dados se aplicou o modelo linear, com determinação do R2 para 
inferir a correlação entre as técnicas eletroquímicas consideradas no trabalho. Nenhum fator de 
correlação (R2) chegou a se aproximar de 0,9, por tanto, não se pode afirmar que exista uma relação 
linear positiva entre as técnicas eletroquímicas. Ou seja, as grandezas medidas diferem e não 
convergem. Por esse motivo este tipo de estudo é importante, pois a escolha da técnica correta, ou 
conjunto de técnicas, é essencial para que o monitoramento seja eficiente. Todavia as sugestões 
feitas anteriormente no sentido de aprimorar o funcionamento do sensor são essenciais para poder 
compreender e estimar o comportamento das grandezas avaliadas em campo de forma certeira.  
 
3.4 Penetração de cloretos pelo método colorimétrico 
Ao final do monitoramento da corrosão, foram realizados os testes colorimétricos com nitrato de 
prata (AgNO3 0,1 M) e fenoltaleína. Na Figura 12, se observa a aparência das fatias do corpo de 
prova após a aspersão dos indicadores. Em nenhum dos oito corpos de prova testados, se observou 
concreto carbonatado, conforme indica a coloração rósea em uma das fatias do corpo de prova. 
Esta evidência de não haver carbonatação nos concretos é importante para ter certeza que o teste 
colorimétrico com aspersão de solução com nitrato de prata será efetivo, sem indicar o falso 
positivo alertado nos trabalhos de Pontes et al. (2020). 
Na fatia à esquerda, é possível apreciar duas regiões distintas quanto à coloração: uma com 
precipitado marrom correspondente à região sem cloretos livres, e outra sem coloração na região 
afetada por cloretos livres que indica até onde chegou a frente de penetração de cloretos. Na Figura 
12 a região sem cloretos foi delimitada com uma linha tracejada.  
Após 150 dias ao final do oitavo ciclo, a frente de penetração de cloretos atingiu uma profundidade 
média de 7,6 cm nos corpos de prova do concreto de 15 MPa e de 7,2 cm nos corpos de prova do 
concreto de 30 MPa. Sendo assim, no concreto ao redor dos ânodos do sensor foi atingido um nível 
crítico de cloretos. Pois, os resultados obtidos nos ânodos do sensor durante os testes de Ecorr e Epar, 
indicaram alta probabilidade de corrosão ao final do ensaio.  
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Figura 12. Ensaio colorimétrico (penetração de cloretos e carbonatação) no corpo de prova após o 

fim do monitoramento. 
 

Observa-se que a profundidade de penetração de cloretos ao final dos ciclos foi semelhante entre 
os concretos de 15 MPa e o de 30 MPa. Nesse sentido, é necessário apontar que assim como a 
porosidade, a fissuração proporciona de igual modo facilidades para que os agentes agressivos 
penetrem no concreto e iniciem sua ação destruidora na estrutura. Após o endurecimento da massa 
as fissuras são resultado, entre outros fatores, de retração por secagem, corrosão das armaduras e 
ciclos alternados de molhagem e secagem (Brandão e Pinheiro, 1999). Neste trabalho, os três 
fatores agiram em combinação proporcionando a aparição de microfissuras, como mostra a Figura 
13.  
A aparição de microfissuras pode ter intensificado a penetração capilar de água com íons cloro, 
fazendo com que os concretos apresentem comportamentos semelhantes, diferente do observado 
em condições de exposição natural. Desse modo, a secagem em estufa a 50 0C não parece adequado 
e deve ser reavaliado em outros estudos semelhantes. Todavia, estudos que avaliaram a penetração 
de cloretos em diferentes cimentos brasileiros observaram que concretos com CP-II-F apresentam 
elevada capacidade de penetração de íons cloro quando comparados a outros tipos de cimento, 
reduzindo, assim, a influência da relação a/c (Pereira, 2001; Crauss, 2010; Frota et al., 2018). 
 

 
Figura 13. Microfissuras nos corpos de prova. 
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Por outro lado, mesmo a frente de penetração de cloretos tendo chegado até as barras principais (6 
cm de cobrimento), o teor crítico de cloretos para a despassivação das armaduras não foi atingido 
no concreto nesta profundidade. Isso, porque a probabilidade de corrosão ficou menor do que 10 
% ou na zona de incerteza. Enquanto que o Epar indicou uma reação eletrolítica, ou no máximo 
ficou no intervalo -5 a 20 mV/min.  
Neste sentido, é necessário apontar que a chegada de cloretos nas proximidades da armadura, por 
si só, não representa o início do processo de corrosão. O processo se iniciará apenas quando quando 
o teor de íons Cl- em torno da barra de aço atingir o teor crítico (Jin et al., 2017) de forma a 
despassivar o aço. 
A maioria das normas fixam os teores de íons Cl- permitidos em relação à massa de cimento. 
Embora seja um ponto bastante polêmico o valor de 0,4% em relação à massa de cimento é um 
consenso na maioria das normas (Cascudo, 1997). A norma NP EN 206, por exemplo, adota o valor 
de 0,4% (Silva, 2017) e a ABNT NBR 12655 (2006) estabelece 0,15 % nas condições de serviço 
da estrutura. 
Além disso, ao romper os corpos de prova, foi possível confirmar a presença do produto de corrosão 
ao redor das barras do sensor, mas não ao redor da parte exposta das barras principais (6 cm de 
cobrimento). É necessário destacar que os extremos das barras principais foram protegidos com 
fita isolante na cor cinza, de forma com que ficasse exposto somente 60 mm da barra, o mesmo 
comprimento dos ânodos do sensor, como mostra a Figura 3(a).  
 
4. CONCLUSÕES 

 
O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de um sensor galvânico de múltiplos eletrodos no 
monitoramento da corrosão de prismas armados de concreto, comparando com métodos 
eletroquímicos convencionais e com a profundidade de penetração de cloretos. Como principais 
conclusões do estudo, pode-se citar: 

● A relação a/c não influenciou nos ensaios, sendo o cobrimento o fator que exerceu 
maior influência. 
● O potencial de circuito aberto e o potencial do par indicaram estado ativo de 
corrosão nos ânodos dos sensores (1,5 e 2,5 cm) antes que nas barras principais (6 cm).  
● Para efeitos desta pesquisa, 20 mV/min. é o valor de potencial do par (Epar), que 
caracteriza o par galvânico de aço carbono-cobre testado. Enquanto o patamar de 200 
mV/min. aparenta indicar a mudança para o estado ativo. 
● A corrente galvânica apresentou pouca variação ao longo do tempo, com 
comportamento capacitivo durante os 150 dias de monitoramento. 
● A frente de penetração chegou a uma profundidade maior do que 7 cm, atingindo as 
barras principais (6 cm). Por este motivo, os ensaios indicaram uma tendência de a barra 
entrar na zona de incerteza até que sejam atingidas concentrações suficientes de cloretos 
para despassivar a armadura e iniciar a corrosão. 
● O sensor desenvolvido apresentou sensibilidade para detectar a frente de cloretos e 
prever a possibilidade de corrosão das armaduras. Sendo ainda necessários ajustes como 
acompanhar o comportamento do potencial do par (Epar) e do potencial de corrosão 
(Ecorr) em um meio livre de agentes agressivos até que o Epar estabilize. Considera-se 
que os parâmetros Ecorr, Epar e Igal se comportam de formas distintas como parâmetros 
de monitoramento da corrosão. 
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