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I - Introdugao: 

Ao chegar na Divisao de Recuperagao e Manutengao 

do D«N.O#C#S. f n i aprensentado aos dirigentes e em seguida aos 

tecnicos responsaveis pelas oficinas onde desenvolvi meu esta-

gio. 

0 estagio f o i realizado naa oficinas da Divisao 

de Recuperagao e Manutengao do Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (D.N.O.C.S.) tendo comprido uma carga horaria 

de 628 horas. 
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I I - Objetivo: 

Este relatorio tern como finalidade a descrigao 

das atividades desenvolvidas no periodo em que estagiei na Bi 

visao de Recuperagao e Manutengao do D.N.O.C.S. em Campina 

Grande - PB. 

0 estagio teve como objetivo aprimorar meus 

c -> conhecimentos teoricos e praticos, bem como, de concluir meus 

estudos de graduagao. E dentro do programa destinado ao esta 

giario, este f o i cptoprido de uma maneira relativamente satis-

f a t o r i a , gragas a boa orientagao recebida da empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u 



3 - Motores 
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Os motores visto aqui sao de combustao interna. 0 prin 

cipio desses motores e de transformar energia termiea em ener-

gia mecanica, diretamente u t i l i z a v e l . Apos a mistura combusti-

vel e ar ser comprimido na camara de combustao de cada cilin d r o , 

inicia-se uma queima, a qual l i b e r t a uma forga contra a cabega 

do pistao forgando este a mover-se contra o eixo de manivelas. 

A biela transmite a forga atu ante na cebega do pistao 

resultante da expansao dos gases ao moente do eixo de manivelas, 

fazendo com que este gire, convertendo assim o movimento r e t i l i 

neo do pistao em movimento rotativo do eixo de manivelas. 

3.1 - Motor Diesel 

Esse tipo de motor de combustao interna, somente o ar 

e comprimido, sendo o combustivel injetado no in t e r i o r do c i l i n 

dro, quando a compressao do ar atinge sen por>to maxjmo, a eleva 

gao de tempera'tura e pressao no in t e r i o r do cilin d r o , inflama o 

oleo diesel injetado na camara de eombustSo. 

3.2 - Motor a gasolina 

Motor de combustao interna, no qual a mistura gasolina/ 

ar se inflama, otraves de uma centelha eletrica, causando a quei 

ma da mistura e a expansao dos gases. 

3.3 - Motores de quatro tempos 

3.3.1 - Funcionamento 

Os tempos ou fase do trabalho motor, sao sempre quatro 

para qualquer numero de cilindros;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA admisGao, compressao, explo-

sao ou combustao e descarga ou escapamento, proporeionadas pe-

los movimentos dos pistoes em harmonia com as valvulas, combus-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

./ 



t i v e l e centelhas. 

2m cada cilin d r o tern dnas valvulas, urn para admissao e 

ontra para descarga ou escapamento. 

3.3.1.1 - l e Tempo de Admissao, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A medida que o pistao move-se do PMS (ponto morto s-uPje 

r i o r ) , para o PMI (ponto morto i n f e r i o r ) , a valvula de admissao 

abre e forma-se uma depressao no in t e r i o r do cili n d r o . Uma mis, 

tura de ar e combust rvel vaporizado e forgada pela pressao at-

mosferica a entrada no c i l i n d r o . 

3.3.1.2 - 22 Tempo Compressao 

A seguir a vi l v u l a da admissao fecha-se a medida que o 

pistao desloca-se para o PMS, comprime a mistura de combustivel 

e ar. 

3.3.1.3 - 3 s Tempo Combustao 

Pouco antes do pistao atingir o PMS, o sistema de dis-

tribuigao transmits corrente eletrica a vela, fazendo soltar uma 

faisca entre os eletrodos deste, que inflama a mistura fortemen 

te comprimida. Os gases em espansao, resultante da combustao, 

forgam o pistao do PMS para o PMI, movimento a arvore de manive 

l a . 

3.3.1.4 - 4 2 Tempo Escapamento 

Depois da queima da mistura e espansao dos gases, abre-

-se a valvula de escape. Os gases queimados sao espulsos para 

fora do cil i n d r o , quando o pistao desloca-se do PMI para o PMS 

outra vez. 

Uma vez que o pistao realiza quatro tempos, dois para 

o BIS e dois para o PMI, o nome completo da operagao e ciclo de 

quatro tempos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

./.. 
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Estas quatro fases se repete em todos os cilindros, de 

acordo com o numero de ordem de explosao no motor. 

Para os motores Diesel ha somente admissao de a r puro, 

que ao ser comprimido pelo pistao, aquece~se o suficjente para 

inflamar o oleo Diesel pulverizado no i n t e r i o r da camara de com 

bustao. 

3.2.1 - Principais Grgaos do Motor 

3«3*2.1 - Estacionarios 

a - Bloco: e o corpo do motor usinado os cilindros. No 

parte i n f e r i o r do bloco,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e3tao os alojamentos dos mancais cen-

t r a l s onde se apois o eixo da manivela. Nos motores horizonta-

i s do c i l i n d r o oposto, o eixo da manivela acha-se no centro do 

bloco, sendo composto de duas partes justapostas apoiadas por 

parafusos* 

b - Carter: e a parte i n f e r i o r do bloco, cobrindo os 

componentes inferiores do motor, e onde esta depositado o oleo 

lubrificante. 

c - Cabecote: e a parte superior do motor, especie de 

tampa de motor, contra a qual o pistao comprime a mistura com-

bustivel/ar, nos casos do motor a Diesel somente ar. Possue fu 

ros com rosea onde sao instalados as velas de ignigao (motor a 

gasolina) ou bicos injetores (motor Diesel) 

3.3.2.2 - Moveis 

a - Bielas: e o braco de ligagao que recebe o impulso, 

do pistao transmitindo-o ao eixo da manivela. 0 conjunto biela 

- eixo da manivela, transforma o movimento r e t i l e o do pistao em 

movimento r o t a t i v e 



b - Pistao: e em geral fabricado em l i g a de aluminio. 

Sendo a parte movel da camara de combustao, recebe a forga de 

expansao dos gases queimados, transmitindo a biela por i n t e r -

medio de um pino de ago, pino do pistao. 

c - Eixo da Manivela: e o eixo motor propriamente d i 

tolocalizado na maioria das vezes na parte i n f e r i o r do bloco 

recebe as bielas que lhe imprimem movimento. 

d - Eixo Comando de Valvulas: e acionado do bloco pe 

lo eixo das manivelas, atraves da engrenagem ou corrente, ou 

correia dentada. Sua fungao e de abrir as valvulas da admis-

sao e escape, respectivamente, nos tempos de admissao e esca-

pamento. Dotado de ressaltos que elevam o conjunto;tucho/has 

te/balacim abrindo as valvulas no momento oportuno. 

e - Valvulas: hadois tipos; de admissao e de escapa-

mento. A primeira abrese para permitir a entrada da mistura 

combustivel/ a,r (ar puro no motor Diesel) no i n t e r i o r do c i -

lindro. A segunda, abre-se para dar saida aos gases queimados. 

Con junto de adcionamento das valvulas, compreende o 

tucho e uma haste que o i n t e r l i g a ao balancim, apoiando-se di 

retamente sobre a valvula. No moment o em que o eixo comando1 

da valvula gira o ressalto deste aciona o tucho, que por sua1 

vez move a haste, fazendo com que o balancim transmita o movi 

mento a valvula, abrindo-a. Ha um con-junto destes (tucho, has. 

te, balancim) para cada ressalto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 3 t o e, um para cada valvula 

tanto da admissao quanto de escape. 

3.3.3 - Bombas 

3.3«3»1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Bomba de 6leo 

Bombeia o oleo do c a r t e r do motor e envia, sob pres-* 
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sao, aos diversos ponto do motor, que necessitam de l u b r i f i c a 

g&o. Existem varios tipos de bombas de oleo, sendo a engrena 

gem a mais utilizada. 

3.3.3.2 - Bombas T^agua 

Destinada a efetuar a circulagao da agua pelo motor 

e radiador, para arrefecimento do mesmo. 

4 - Sistema de Alimentagao 

4.1 - Bomba de Alimentagao de Combustivel (Motor Die 

sel) Pode ser do pistao ou de diafragma, que alimenta a bomba 

injetora, bombeando o combustivel do tanque, fazendo-o pass ar 

por elementos f i l t r a n t e s . 

4.2 - Bomba Injetoras 

Essas bombas podem ser em linha e rotativa. 

4.2.1. - Bomba em Linha: e um mecarismo de injeeS© • 

de pistoes multiplos e curso constante, que deve injetar a 

quantidade de combustivel exigido pela carga do motor, manten 

do essa carga constante de ciclo para ciclo bem como de c i l i n 

dro, no tempo exato, a despeito da rotagao do motor. A quan-

tidade de combustivel injetado e regulado pelo movimento doro 

tativo dos pistoes, (elementos toombantes) aos quais possuem 1 

uma ranhura em helice permitindo a passagem de maior ou menor 

quantidade de oleo diesel na camara de compressao da bomba. 0 

movimento rotativo dos pistoes e dado pelo cumalheira que es-

ta ligado ao acelerador. 

4.3 - Bico Injetor 

A principal fungao do injetor e introduzir o combus-

t i v e l na camara de combustao num jato firmimente atornizado. 



4.4 - Bomba de Gasolina 
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J 

Existem tres tipos; eletrica, vacuos e mecanica. Tern 

por fungao transferir o combustivel do tanque e bombea-lo o 

caburador. 

4#5 - Vela de Incandescencia 

Tern a funcac de f a c i l i t a r o funcionamento i n i c i a l , i s 

to e, com o motor f r i o , os motores Diesel possuem velas de i n 

candescencia, que ao receberem corrente eletrica, aquecem o 

ar no i n t e r i o r do cili n d r o , facilitando a queima do oleo Die-

sel, pulverizado nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Camara de combustao. 

4.6 - Caburador 

Mecanismo com a finalidade de misturar a gasolina ao 

ar. 0 ar, ao passar pelo caburador, arrasta consigo goticolas 

minusculas de gasolina; esta mistura percorre o tubo de admis 

sao penetrando no cilindro quando a valvula de admissao se a-

bre. Durante o trajeto, a mistura sofre turbulencia, provoca 

dos pelas curvas do tufro de admissao e na proprio entrada no 

c i l i n d r o , o que toraa-se mais homgenio, is t o e, a gasolina se 

d i l i u mais no ar aspirado, melhorando e facilitando a combus-

tao. 

5. - Embreagem e Caixa de Mudanga de Marchas 

5.1 - Embreagem. 

Introdugao: 

Encontra-se entre o volente do motor e a caixa de mu 

• dangas caixa de macha. e Composta de disco de ago com lonas* 

de fricgao o conjunto de dois discos de forma com as molas de 

impulso, luva do eixo e fricgao da arruela de pomblagino, o • 

prendedor do garfo. 

Algumas sao as variag5es nos detalhes das embreagem1 



aplieadas nos automoveis, que nao alteram a sua fungao de tor 

nar possivel l i g a e desliga o movimento de rotagao do motor,a 

fim de que possamos operar ds diversos engrenos, e o ponto ja 

montado• 

0 pedal da engrenagem exige de quern esta operando mui 

to habilidade na hora de solta-lo para dar saida ao carro; po 

i s na proporgao que se vai soltando, vai-se acelerando de t a l 

forma que nao deixe o motor parar e nao de troncos na trans-

missao, 

5.1.1 - Regulagem: com o uso ocorre desgaste nas es-

pessuras do disco de lona que se encontra intemamente e tam-

bem o desgaste da arruela de fricgao. ]$n desgaste e observa-

do quando o pedal da embreagem f i c a em baixo em relagao ao as 

soalho, a regulagem e muito f a c i l , desde que se encontre um 

pequeno garfo ou forquilho, ou proca na haste de ferro que vem 

do pedal, fazendo?-se com que a haste eneurte. Ao se regular 

o pedal e ele nao subir, tera que substituir os discos de l o -

na e a arruela de fricgao. 

5.1.2 - Lubrificagao 

Nas enbreagem modemas a lubrificagao e f e i t a no e i -

xo das estrias e intemamente, tirando-se uma pequena tampa 

que f i c a em cima da sua cobertura alcangando assim as estrias 

com o bico de uma alraotolia. 

5.2 - Caixa de Mudanga 

Sncontra-se adaptado entre a embreagem e o eixo de 

transmissao, fixada na carcaga da embreagem e numa das traves, 

sas so chassis. Compoe-se estremamente da caixa, tampa a ala 

vanca e intemamente do eixo e engrenagens. 
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£ destinado a se fazer as diversos engrenos e o ponto 

morto, o que consegue por meio da alavanca. 

Dentro da caixa ha tres eixos, o primario, o interme-

diario e o da macha re. 

0 eixo primario e o que esta prolongamente do eixo sje 

guinte que vem da embreagem com engrenagem de duplo efeito, ou 

sejam dois engrenos, o de fora e o de encaixe, 0 engreno de 1 

fora, e constante com uma engrenagem do eixo primario que en-

t r a na engrenagem do eixo secundario que entra na engrenagem • 

mais baixa, ou menor do eixo primario, 

0 eixo intermediario f i c a paralelo ao eixo secundario, 

e portanto o eixo que recebe o movimento constante do primario 

Este contem as engrenagens deslizantes das machas avante 1*,2§, 

e 3 3. 

0 eixo secundario se apresenta em continuagao ao p r i -

mario saindo da caixa prende-se ao eixo da transmissao por meio 

de uma cruzeta ou junta universal. 

Marcha re, f i c a no fundo da caixa, apenas com uma en-

grenagem que tambem permanece em engreno com a menor do in t e r -

mediario. Para ser acionada se introduz uma engrenagem, l i v r e 

entre as engrenagem intermediaria re e da l a macha, 

Ponto iiiorto, e o desencontro das engrenagens do eixo 

secundario das do intermediaries. 

Quando o carro esta parado com o motor funcionando,mo 

vimenta-se tudo dentro da caixa de mudanga, menos o eixo secun 

dario com suas engrenagens, porque ele esta ligado ao eixo da 

transmissao. Por isso que o ponto morto e indispensavel, esta 

disposigao promove a inversao no sentido do movimento da arvo-

re t e r c i a r i a , consequentemente a inversao no sentido do movimen 

to deslocado pelo carro, trator e outros veiculos automotor. 



Na caixa de mudanga, e atraves dele que se faz o fun 

cionamento do motor a explosao. Em tais condigoes e que as 

engrenagens do eixo secundario se desloca no sentido longitu-

dinal, pod em colher o movimento dos que se encontram no eixo 

intermediario. 

Uma caixa de mudangas, a mais vulgarizada, e a que 

permite quatro engrenas e tern oito engrenagens. o prolongalmen 

to dos dentes do primario e a cavidade tambem com dentes na 1 

do eixo secundario. 

Os veieulos automotores sao destinados ao trafego em 

rodovias, ja os tratores agricolas sao destinados a trabalho, 

de tragao, por isso, que devem possuir mecanismo de transmis-

que possibilite uma ampla variagao da velocidade frente a uma 

tambem ampla variagao de solicitagao na borna de tragao. 

Para atender a essas condigoes operacionais foram de. 

senvolvidas diversos tipos de transmissao; transmissao mecani. 

ca; trnsmissao hidraulica; transmissao hidromecarnica. 

As transmissoes mecanicas forao essas que acabamos 1 

de desenvolver. As transmissoes hidraulicas, sao aquelas em 

que a transmissao de potencia se v e r i f i c a por meio de um f l u i 

do. As transmissoes h i dromec anic as sao aquelas que associam1 

componentes da transmissao hidraulica (acoplamento fluido,com 

versao hidraulica de torque, etc.) o mecanismo de contato d i -

reto (engrenagem, planetaria, diferencial, etc.) 

Os tratores agricolas possuem um numero maior de ma-

chas que os automoveis. Isso se deve ao fato da velocidade 1 

do avango ser controlada principalmente pela caixa de marcha, 

e nao pela alavanca de aceleragao do motor. Assim, definida 

uma rotagao otima para o motor, as diferengas velocidades de 
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avango requerida pelas diver sas maquinas e implement os sao ob 

tidas escolhendo-se a marcha mais convencional ao trabalho. 

Quando nma sobrecarga momentanea e imposta ao motor, 

tendendo a rednzir a velocidade, o regulador da bomba in j e t o -

ra automatic am ente modifica o debito do combustivel a fim de 

ser mantida a rotagao do motor. Nos demais veieulos essa com 

pensagao e f e i t a pelo motorista, pressionando o pedal do ace-

lerador. 

5.3 - Transmissao Final 

Entende-se por transmissao f i n a l o conjunto de meca-

nismo responsavel pela transmissao do movimento da caixa de 

marcha ao rodado dos veieulos automotores e dos tratores. Es 

° se conjunto compreende os seguintes mecanismos. 

- <* 9 - Coroa e Finhao 

- Diferencial 

- Semi-arvore motoras 

- Redugao Final. 

5.3.1 - Coroa e Pinhao 

0 mecanismo de coroa e pinh&o e responsavel pela mu-

danga da diregao do eixo geometrico da linha transmissao do 

movimento, de 90S. Em um mecanismo e constituido por um par 

de engrenagens Conicas, uma com maior numero de dente denomina 

do coroa e outra de menor numero denominado pinhao. Esse u l t i 

mo e acoplado a arvore te r c i a r i a (saida da caixa de marcha) a 

outra e acopla-se as semi-arvore te r c i a r i a , atr aves do meca-

nismo diferancial. Em alguns veieulos automotores e tratores 

entre o pinhao e a arvore te r c i a r i a da caixa de marcha, exis-

te uma arvore de transmissao denominada arvore cardan. 
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Outra funga^o desse mecanismo e de reduzir a velocida 

de, e consequentemente um conversor de torque com relacao a. 

transmissao f i x a , Nos automoveis essa engrenagem sao conicas 

hipoidais e nos tratores sao conicas helicoidas, i s t o e, (os 

dentes sao obliquos na superior tronco-cQnica eas linhas de 

centro do pinhao e da coroa acham-se num mesmo piano horizon-

t a l ) , permitindo uma melhor distribuigao de carga nos dentes, 

durante a transmissao, de movimento para reduzir ruidos, f o l -

gas e vibracoes, porque mais de um dente se acham engrenados, 

esse e uma das principals vantagens. 

Nos automoveis (coroa-pinhao hipoidal), o formato dos 

dentes e a posigao re l a t i v a das engrenagens permitindo um des_ 

locamento entre a linha do centro da coroa e aquela do pinhao 

permitindo uma redugao na altura da arvore cardan. 

5.3.2 - Diferencial 

Foi o Francer Feaquer que, em 1835, que idealizou o 

mecanismo difersncial para aplicagoes em locomotivas.Trata-se 

de um sistema de engrenagens conicas planet arias ou epicicloi 

dais, que soma rotagao e divide o torque aplicado na semi-ar-

vore motora. 

~& constituida por uma caixa c i l i n d r i c a (carcaga)fixa 

na coroa, contendo em seu int e r i o r um a dois pares de pinhao 

montados transversalmente e engrenados a duas coroas, dispos-

tas em ambos os lados da caixa. Oa pinhoes isecB^emebaitome de 
soielites e as coroas, as quais se engrenam de planet^rias.O 

eixo dos sotelites e acoplado a c arcaga do diferencial, as 

planetarias sao montadas na extremidades das semi-arvores mo-

tor a. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/.. 
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Quando o trator desloca-se em linha reta, as rodas 

matrizes normalmente giram na mesma velocidade da carcaga de 

diferencial e da coroa, por conseguinte as satelites nao apre, 

• sentam movimento de rotagao, mas de translagao, juntamente 1 

com a carcaga do diferancial. 

No caso do trator mudar de diregao, fazendo uma cur-

va, a roda do lado de fora da curva devera girar numa veloci-

dade maior que as do lado de dentro, afim de compensar o mai-

or fracasso do arco. Neste caso,a planetaria que aciona a 

senii-arvore motora da roda de fora e devera girar numa veloci 

dade maior que a carcaga do diferencial e a outra planetaria* 

de dentro, numa velocida menor. Em diferenga de velocidade 1 

entre as planetarias e possivel graga ao movimento de rotagao 

dos satelites em torno de seu eixo comum. 

A desvantagem deste sistema e o bloqueio do diferen-

c i a l , em certas condigoes operacionais. 0 trator operando em 

condigoes sob os quais uma das rodas matrizes t r a f ega sobre 

o terreno solto e a outra em terreno firme. Neste caso, o di 

ferencial favorece a derrapagem de um pneu em relagao ao ou-

tro prejudicando a marcha normal. Por essa razao, os tr a t o -

res modemos contam com um mecanismo relativo entre satelites 

e planetarios, fazendo com que ambas as rodas girem com a mê  

ma velocidade. 

Existem varios tipos de mecanismo de bloqueio; t r a -

ta-se de uma luva com garras, deslizantes exialmente, montada 

sobre uma das semi-arvore motoras. 

5.3*3 - Transmissao 4 x 4 

Os outomotores com tragao 4 x 4 . Possuem mecanismo 

• de transmissao que permitem levar a potencia do motor a toda* 

as rodas. Basica-nente o mecanismo de transmissao e semelhante 

aos convencionais 4 x 2 , por em essa maquina aprentam orgaos 
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de transmissao complemanetares, disposto de maneira a permi-

t i r que o rodado dianteiro tambem desenvolva esforco t r a t o r i o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6 - Desmontagem e Montagem do Motor 

0 motor utilizado f o i de marca Willys, retirado de 

uma picap- Willys ano 1366. 

0 motor em estudo tern 6 cilindros com 90 HP. 0 mesmo 

f o i fixado ao suporte oriental para a desmontagem, segundo as 

orientagao do manual do mecanieo Willys Overland do Brasil • 

S/A, e do mestre Joao Guedes. 

0 procedimento da desmontagem se deu obedecendo a 

seguinte ordem: 

- Cabos das velas 

- Bomba de gasolina 

- P i l t r o de oleo e sua tabulacao flexmvel 

- Tubo de oleo para lubrificagao dos balancis 

- Tampa da valvula de admissao 

- Tampa de valvula de escapamento 

- Caburador 

- Distribuidor 

- Eixo dos balancis e sua haste de comando 

- Cabegote 

- Bomba D'agua 

- Polia do virabrequim 

- Tampa do carter 

- Bomba de oleo 

- Valvula de escapamento 

- Carter 

- P i l t r o boia de oleo 

- Bielas c/pistoes 

- Engrenagem de distribuigao 

- Volante e placa traseira do suporte do motor 

- Mancais da arvore de manivelas 

- Calgo de folga da arvore de comando das valvulas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ 



- irvore do comenao das valvulas e tuchos. 

- Placa dianteira do suporte do motor. 

OBS.: Como f o i verificado, antes de r e t i r a r o volante,ja exis 

t i a marcas nestes. Como nao existessem teriamos de marcar em 

relagao a arvore da manivela, para que fosse montado na mesma 

posigao. 

Yerificamos as partes do motor que se faz recupera-

gao em r e t i f i c a , como: 

- bloco 

- cilindros 

- bielas (emperramento ou ovalizagao) 

- virabrequim 

- valvulas (haste e guia) 

- eixo do comando de valvulas. 

OBS.: Os instrumentos usado para esses teste sao: 

- micrometro 

- paquimetro 

- relogio comparador 

Nos verificamos com precisao, apenas vimos quais as 

pegas e como seria medida as folgas para se saber quais das 

pegas deveriam ser substiiruidas e retificadas, isto e, essas 

informagoes foram mais teoricas, porque na hora nao disponha-

mos dos instrumentos de posigao. 

Para a montagem seguimos com o mesmo procedimento da 

desmontagem no sentido inverso. 

6.1 - Sistema de Alimentagao 



Vimos algumas bombas injetoras tanto em linha como 

rotativa. 

Abrimos cada uma das bombas obserndo todo o sen fun-

cionamento. Havia ao todo 4 bombas injetoras, tres em serie 

e uma r o t a t i v a . 

As bombas em serie eram de 4t 6 e 12 aaidas, e a ro-

tati v a de 6 saidaj. 

7 - Embreagem 

0 corpo de embreagem f o i do referido como ja mencio-

nado anteriormente. Nao tiramos o con junto da lona,ele ja se 

encontra no solo. 

S desmontagem do con junto se procedeu da seguinte ma 

neira, seguindo o proprio manual de Willys: 

- marquei a posigao da montagem do plato e de seu su 

porte. 

- solta as poreas de regulagem dasalavancas da embre 

agem. 

- soltaria o suporte do palto, juntamente com as ala 

vaneas da embreagem. 

- Retire as molas do plato 

- r e t i r e as alavancas de debreagem 

- r e t i r e as molas do plato 

- r e t i r e as alavancas de debreagem 

Desmontado o conjunto, fizemos inspegao das pegas 

que fosse verificadas, havia desgastes. A inspegao se proce-

deu de acordo com a orientagao do mestre Joao Guedes e do ma-

nual da Willys. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

./. 
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- Inspecionou o disco, esso esfeeja com 6leo,vidrado, 

empenado ou queimado, troque-o. 

- verifique o est ado da bucha guia da arvore prima-

r i a no volante. Caso esteja desgastado substiua. 

- verifique do estado da area de fricgao do disco no 

volante. 

- verifique, tambem do plato, a area de fricgao. 

- verifieagao do estado das alavancas de debreagem, 

seus parafusos e poreas da regulagem. 

- inspegao do reajuste do rolamento de oncosto do co 

l a r . 

8 - Caixa de Mudanga 

A caixa de mudanga de transmissao multipla f o i do 

mesmo veiculo que utilizamos o motor. 

A retirada da caixa de mudanga procedeu de acordo 1 

com o manual de Willys, da seguinte forma: 

- desligamos o cabo do velocimetro 

- soltamos as arvores longitudinal, eixo cardan dian 

te i r o e traseiro. 

- retiramos a alavanca da mudanga, retirando a tampa 

da caixa. 

- retiramos as alavancas dacaixa de transmissao mul-

t i p l a . 

- retiramos cabo de acionamento do garfo da embrea-

gem. 

- retiramos o tubo e alavanca do controle da embrea 

gem. 

- retiramos os parafusos que fixam o trasseiro do • 

Chassis. 

- retiramos o cabo estabilizador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Retirada a caixa de mudanga multipla, levamos para o 

solo colocando-se sobre a bancada, afim de procedermos a des-

montagem. Usamos o manual da Willys para a desmontagem do 

conjunto, ocorrendo da mesma forma: 

- retiramos a tempa traseira da caixa de transmissao 

multipla. 

- retiramos a trava da porea da arvore secundaria. 

- retiramos a porca, a arruela e a engrenagem prima-

r i a da caixa de transmissao multipla. 

- soltamos os parafusos que fixam a caixa de trans-

missao multipla a caixa de mudanga. 

8.1 - Desmontagem da Caixa de Mudanga 

Como ja f o i dito anteriormente cada passo da desmon-

tagem ocorreu segundo orientagao do manual da Willys e do ins 

truto r : 

Tive o cuidado de observar a retirada de cada peca, 

para que a montagem nao fosse d i f i c i l . 

Todo as perguntas ref erente a cada peea que i a sendo 

retirada foram respondidas com clareza pelo instrutor. 

A caixa de mudanga estava danificada. A engrenagem 

de segunda estava com tres engrenos (dentes) partidos, tambmm 

estava faltando anel do sincronizador. 

A caixa multipla estava em melhores condigoes, ja <roe 

todas as engrenagens estavam com os seus engrenos complete 

A desmontagem da caixa de transmissao multipla ocor-



reu de acordo com as recomendacoes do manual da Willys. 

Foi retirado todas as engrenagens, eixos intermedia-

ries, f o i verificado o desgaste de cada pega. A montagem tam 

bem f o i executada da mesma forma. 

8.2 - Eixo traseiro 

0 eixo que f o i desmontado e montado pertence ao mes-

mo veiculo em estudo. 

Tiramos o eixo do veiculo e levamos ao aolo aara des 

montar mas uma vez a desmontagem ocorreu de acordo com o ma-

nual da Willys. 

Antes de desmontar o diferencial, se faz uma inspe-

gao para determinar a causa do defeito. Sscoa o lubrificante 

pelo respectivo bujao e remova a tampa. 

Foram retirada as seguintes pegas: 

- semi-arvore 

- diferencial 

- pinhao 

- coroa 

- engrenagem satelites e planetarias 

- rolamentos conico da semi-arvore 

Sempre que necessario instala uma nova coroa, sera 

mecessario tambem o pinhao e vive-versa, pois estas pegas sao 

foraecidas em jogos combinados. 

Alguns pinhoes tern um numero gravado, esse numero i n 

dica quantos milessimos, o pinhao f o i rebaixado na face r e t i -

ficada, alem da medida normal. Quando o pinhao que se vai me 

dir t i v e r esse numero gravado, deve-se adicionar esse mesmo 

de calgos entre a face do pinhao e o suporte do micro-compara 

dor. 



9 - Participei da construgao de um multicultor, e a 

adaptagao de uma semeadora de plantio direto. 

0 nosso interesse na construgao deste multicultor, e 

da ao pequeno produtor r u r a l sobre um custo relativamente bai 

xo, um equipamento f a c i l de ser manejado e que propoem um 

bom rendimento operational. 

Para o desenvolvimento deste simples e eficiente e-

quipamento, f o i necessario um estudo com relaeao as caracteris 

ticas dos solos Kordestino, bem como as condigoes da tragao 

oferecidas pelos animais de nossa regiao. 

Para este projeto f o i necessario tambem, estudo deta 

lhado de calculos de forma a simplificar o sen dimencionamen-

to, q.ue e constituido basicamente dos seguintes componentes: 

- eixo das rodas e chassi 

- cambao e canga 

- sisterna de alavanca e barra-para-implemento. 

Como sabemos, este e um equipamento destinado a de-

senvolver operagoes agricolas semelnante a um trator e sens e, 

quipamentos • 

10 - Juntamente com os outros colegas estagiarios e 

com ajuda dos Sngenheiros Agricolas Eaimundo Pinheiro Neto e 

Joao RuO"ens Pereira desmontamos um trator MP - 65 - X equipa-

do com um motor Perkins de 4 cilindros de Injegao direta. 

10.1 - Desmontagem do motor 

Procedemos de uma maneira semelnante ao motor Willys 

citado anteriormente. Tive a oportunidade de identificar nos 

motores Diesel as formas de manutengao, bem como as possiveis 

recuperagoes ou troca de pega a ser f e i t a , caso haja necessi-

dade, , 
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Feito a desmontagem do motor, pude observar os defejl 

tos existente nos seguintes componentes: 

- cabegote 

- camisas dos pistaos 

- valvulas de admissao e escapamento 

- aneis de seguimentos 

- bomba injetora 

- bicos injetores etc. 

10.2 - Principios basicos de funcionamento: 

Na oportunilade tomei conh.ecimento dos cuidados pre-

liminares que devemos ter com a maquina, para que esta desem-

penhe um perf eito funcionamento, e tambem com relagao a sua 1 

propria conservagao, 

10.3 - Desmontagem da Caixa de Mudanga 

Feito a desmontagem da caixa de mudanga, pude obser-

var o seu funcionamento bem como, os possiveis desgastes que 

podem ocorrer no seu f e r i o r , 

Nesta oportunidade vimos como e f e i t o a regulagem da 

engrenagem, e a recuperagao ou troca de pegas que pode se dani 

fi c a r com seu funcionamento. 

mo: 

10,4 - Pizemos a Desmontagem dos acessorios tais co-

- Bomba do sistema hidraulico 

- F i l t r o de ar 

- F i l t r o do oleo lubrificante do motor 

- F i l t r o de combustivel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A .  
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Feito a desmontagem analizamos os principios de fun-

cionamento, e como devemos proceder no nocaso limpeza e manu-

tengao etc, 

- Pinhao 
10,5 - Diferencial 

- coroa 

- Semi-arvores motoras 

- Redugao f i n a l 

- Sistema de freios 

- Rodas 

10.6 - Sistema Hidraulico 

- seus orgaos de agao e controle 

10.7 - Sistema Sletrico 

bateria, gerador, motor de partida, farois, ignigao, 

tratometro em fim component es do pain e l . 

10.8 - Sistema de arrefamento 

- ventilador 

- Radiador 

- Bomba d'agua - circulagao dentro do motor 

- termostato 

10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS - Sistema de diregao 

- rodas dianteira 

- barra de diregao 

- caixa do mecanismo de agao da diregao 

- volante 

10.10 - Tomada de potencia 

- mecanismo de acionamento 

- posigao da embreagem (dupla) 

- Rendimeto - ef TOP 

- Rotagao - 40 rpm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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OBS.: 

MANUTENQXO DIARIA 

Tempo de Uso: 

- Elementos f i l t r a n t e s (lubrificante, combustivel) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 6leo do Motor 

- 6leo da transmissao e SH (Observagoes dos niveis e trocas) 

- lubrificagao 

Recomendacoes a serem feitas ao t r a t o r i s t a 

- Cuidado nos acionamentos de todos os orgaos. 

- Nao permanecer com o pe sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 pedal do embreagem. 

- Selecionar bem as marchas. 

- Selecionar regime ce rotagao do motor 

- Nao d i r i g i r em ponto morto. 



COHCLUSSO 

Este estagio f o i de grande importancia para mim, por 

que alem de completer meus estudos de graduagao, tive oportu-

nidade de aprimorar meus conhec iment os teoricos e praticos, 

principalmente na area de maquinas agricolas, e em outras se-? 

toreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t e e n i c o 3 . 

£ dentro do programa que ne f o i destinado, estou con 

fiante de que atingi um bom resultado. G-ragas aos meus esfor 

gos, e a boa compreensao que ti v e por parte dos tecnicos res-

ponsavel pelas oficinas da Divisao de Recuperagao e Manuten-

gao do (D.N.O.C.S.). 

E hoje, eu posso concluir que valeu a pena os momen-

tos a que me dediquei nesse trabalho, procurando associar na 

pratica, as instrugoes adquiridas nas salas de aulas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

./  
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