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1 - APRESENTAgAO 

Nas paginas que se seguem, esta c o n t i d o o r e l a t o 

das observacoes e a t i v i d a d e s desenvolvidas no decorrer do esta 

gi o supervisionado. 

0 programa do e s t a g i o f o i d i v i d i d o em duas e t a 

pas, a saber: 

1) A p r l m e i r a etapa f o i r e a l i z a d a na o f i c i n a da 

d i v i s a o de manuten^ao (SEOFI - DIMAM),' nesta o f i c i n a e que efe 

tuam-se os reparos necessarios em todos os equipamentos das son 

das de perfuracao. Nesta etapa t i v e a oportunidade de conhecer 

a maioria dos equipamentos de uma sonda; acompanhei a desmonta 

gem, detectagao de d e f e i t o s , efetuacao de reparo e r e s p e c t i v a 

montagem. Esta etapa teve a durancao de 20 d i a s . 

2) Ap5s t e r conhecido a maioria dos equipamentos, 

suas r e s p e c t i v a s funcoes, i n i c i e i a segunda etapa do e s t a g i o , 

desta vez no campo j u n t o as sondas de perfuracao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ai v i os equ:L 

pamentos montados e desempenhando as suas funcoes. Esta segunda 

etapa teve a duracao de 40 d i a s , completando assim a carga hora 

r i a t o t a l . 



2 - OBJETIVOS 

. Estando no u l t i m o ano de curso de Engenharia Me 

canica, da Universidade Federal da Paralba, se faz necessario 

r e a l i z a r ym e s t a g i o supervisionado para que se complete o c u r r i 

c u l o e x i g i d o pela universidade. 0 p r i n c i p a l o b j e t i v c do estagio 

e dotar o aluno de um conhecimentq p r a t i c o , para que o mesmo 

possa fazer uma associacao com a t e o r i a m i n i s t r a d a na univers_i 

dade. 



3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - HISTORICO 

Na p r i m e i r a das fases que marcara a h i s t o r i a do 

p e t r o l e o no B r a s i l , a exploragao esteve a cargo de orgaos p u b l i 

cos e da i n i c i a t i v a p r i v a d a , simultaneamente. Foi um i n g l e s , 

Thomas Denny Sargent, o p r i m e i r o cidadao a receber uma conces 

sao para prospecgao e l a v r a do p e t r o l e o no m u n i c i p i o de Camamu, 

Bahia, outorgada por decreto i m p e r i a l de 1864. 

Muitas outras concessoes se sucederam, ate que a 

p r i m e i r a sondagem profunda para pesquisa de p e t r o l e o fosse efe 

tuada, em 1892. Perfurado por Eugenio F e r r e i r a de Camargo, no 

morro do Bofete, Sao Paulo, o pogo chegou aos 4 88 metros, mas 

produziu apenas agua s u l f u r o s a . 

As d i f i c u l dades, e n t r e t a n t o , erarr, imensas: f a l t a 

•vam recursos, equipamentos, pessoal q u a l i f i c a d o . Ao f i n a l dos 

anos 20, esbogava-se a formacao de duas correntes: de um lado o 

governo, que nao se empenhava no t r a b a l h o e x p l o r a t o r i o , ' motiva 

do sobretudo pela f a l t a de suporte f i n a n c e i r o ; de o u t r a p a r t e , 

a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r , que culpava o governo por colocar obs 

t a c u l c s a sua atuagao. 

Na decada de 30, comegou a d e l i n e a r - s e a tenden 

c i a a nacionalizagao dos bens do subsolo, e em 29 de a b r i l de 

1938 o entao Presidente da Republica, G e t u l i o Vargas, c r i o u , pe 

l o Decreto-Lei n9 395, o Conselho Nacional do P e t r o l e o (CNP). 

Sua a t r i b u i g a o : a p r e c i a r os pedidos de pesquisa e l a v r a de j a z i ^ 

das de p e t r o l e o . O decreto declarou de u t i l i d a d e p u b l i c a o abas 

tecimento n a c i o n a l de p e t r o l e o e regulou as a t i v i d a d e s de impor 
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tagao, exportagao, t r a n s p o r t e , d i s t r i b u i g a o e comercio de p e t r o 

leo b r u t o e derivados, e o funcionamento da i n d u s t r i a do r e f i n o . 

Alem d i s s o , as j a z i d a s de p e t r o l e o passaram a c o n s t i t u i r p a t r i 

monio n a c i o n a l . 

O advento do CNP e a descoberta de p e t r o l e o em 

Lobato, a 22 de Janeiro de 1939, assinalaram o i n i c i o de mais 

uma fase na l u t a pelo p e t r o l e o no B r a s i l . Logo apos a sua c r i a 

gao, o Conselho ampliou as pesquisas na Bahia. Em a b r i l de 1941 

obteve sucesso num dos pocos perfurados no Reconcavo, que deu 

origem a Candeias, o p r i m e i r o campo produtor. As descobertas 

prosseguiram - A r a t u , I t a p a r i c a (1942), Dom Joao (1947), Pe 

dras -, enquanto o orgao estendia seus t r a b a l h o s a ou t r o s esta 

dos . 

Atraves do d e c r e t o - l e i 2.004 de 3 de outubro de 

1953, assinado pelo Presicente G e t u l i o Vargas, i n s t i t u i u - s e o 

monopolio e s t a t a l do p e t r o l e o com a criagao da Petrobras; marca 

va-se assim o i n i c i o de uma nova fase da h i s t o r i a do p e t r o l e o 1 

no B r a s i l . 

Ao lado da formacao e es p e c i a l i z a c a o de seu qua 

dro p r o f i s s i o n a l , a Petrobras procurou, de i n i c i o , desenvolver 

as sondagens no Reconcavo baiano, area comprovadamente produto 

r a , e a v a l i a r as outras bacias sedimentares b r a s i l e i r a s , pouco 

conhecidas ate entao. Como r e s u l t a d o , novas descobertas se suce 

deram, na Bahia e na bacia de Sergipe/Alagoas. Este gerou o gra 

d a t i v o aumento das reservas (de 171 milhoes de b a r r i s em 1953 

para 563 milhoes de b a r r i s em 1960) e o crescimento da produgao, 

que, dos 2.700 b a r r i s / d i a a cpoca da criagao da Petrobras, che 
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gou aos 81 m i l b a r r i s / d i a no i n i c i o dos anos 6Q. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hoje, a Petrobras procura aprimorar mais ainda 

as t e c n i c a s u t i l i z a d a s na produgao de p e t r o l e o . No f i n a l de 

1984 a produgao a t i n g i r a a marca dos 500 m i l b a r r i s / d i a , s i g n i 

f icando mais. de 50% do consumo i n t e r n e 

P e t r 5 l e o em Carmopolis (Sergipe) 

O pogo 1-CP-SE, descobridor do campo de Carm5po 

l i s , teve sua perfuracao i n i c i a d a a 19 de agosto de 1963. Quin 

ze dias depois, f o i r e a l i z a d o t e s t e de produgao, recuperando-se, 

na coluna de perfuragao, 85,5 metros de oleo levemente cortado 

de gas, 9,5 m de oleo cortado de lama e 19 m de oleo/lama. Esta 

va descoberto um dos maiores campos p e t r o l i f e r o s da America La 

t i n a , com um volume de oleo " i n place" de cerca de 1 b i l h a o 300 

milhoes de b a r r i s . _ ^ 

Carmopolis comecou a p r o d u z i r no d i a 4 de outu 

bro de 1963, atraves do pogo descobridor, de onde eram e x t r a i 

dos cem b a r r i s por d i a de oleo. Apos 20 anos de operagao, ainda 

dispoe de uma reserva de 97 milhoes de b a r r i s de p e t r o l e o e 653 

milhoes de metros cubicos de gas n a t u r a l . Ja foram perfurados 

7 70 pogos. 

Hoje, o campo de Carm5polis mantem uma produgao 

d i a r i a de 23 m i l b a r r i s de oleo viscoso atraves de 497 pogos. 

Para manter a energia no r e s e r v a t o r i o , i ndispensavel para que 

continue produzindo, Carm5polis conta com um s i stoma de recupe 
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ragao secundaria onde sao i n j e t a d o s 3.70Q m / d i a de agua a t r a 

ves de 4 8 pogos e um sistema de recuperagao e s p e c i a l , compreen 

dendo a i n j e c a o de vapor e a combustao " i n s i t u " , atraves da 

qua l e i n j e t a d o ar para promover a combustao dentro da p r o p r i a 

r o c h a - r e s e r v a t o r i o . 



4 " RE^ATO DE ATIVIDADES 

4.1 ~ Definicao e Apresentacao dos Equipamentos de uma Son 

da 

Def.: Sonda, e um conjunto de equipamentos r e a l i 

zando t r a b a l h o em cadeia, obtendo como r e s u l t a d o deste t r a b a l h o 

a perfuracao do pogo de p e t r o l e o . 

Equipamentos de uma Sonda 

1. Casa do encarregado 

2. E s t a l e i r o 

3. Geradores 

4. Reservatorio de oleo combustlvel 

5. Reservatorio de o l e o l u b r i f i c a n t e 

6. Acionador BOP 

7. Caixa de ferramentas 

8. Passarela 

9. Caixa de tubos 

10. Rampa 

11. Sub e s t r u t u r a 

12. Plataforma 

13. Casa do sondador/almoxarifado 

14.. Tanque de oleo 

15. Tanque de agua 

16. Carro sonda 
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17. Casa do soldador 

18. Bomba de lama I 

19. Bomba de lama I I 

20. M a n i f o l d 

21. Tanque de lama I 

22. Tanque de lama I I 

23. Casa de lama 

Obs.; Todas as sondas sao compostas basicamente 

destes equipamentos, porem, a li s t a g e m acima f o i r e t i r a d a da 

sonda 92, bem como a p l a n t a esquematica de d i s t r i b u i c a o na loca 

gao (ver F i g . n? 1 ) . 

Descricao dos Componentes 

1 - Casa do Encarregado 

O encarregado e o supervisor de todas as a t i v i d a 

des r e a l i z a d a s na sonda, para t a l , a sua presenga se faz neces 

s a r i a durante as 24 horas do d i a . A casa do encarregado e um 

t r e i l e r ( e s c r i t o r i o / d o r m i t o r i o ) ; a i o encarregado dispoe de ma 

pas geologicos in d i c a d o r e s de formagao,- mapas de manutengao de 

equipamentos, enfim, todo o m a t e r i a l necessario para acompanhar 

as diversas a t i v i d a d e s das etapas de perfuragao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 - E s t a l e i r o 

Sao dois cavaletes dispostos paralelamente de ma 
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n e i r a a a b r i g a r os tubos u t i l i z a d o s na perfuracao do pogo. 

3 ~ Gerador (Fonte de Energia) 

A energia u t i l i z a d a numa sonda e consumida nas 

operagoes p r i n c i p a l s da sondagem (rotagao da coluna de p e r f u r a 

gao, c i r c u l a g a o do f l u i d o de perfuracao com o acionamento das 

bombas, r e t i r a d a e descida de ferramenta) e para pequenas f i n a 

l i dades (motores de peneiras, motores de l u z , compressores de 

ar, misturadores de lama, bombas de alimentagao, e t c ) . Alem d i s 

so, grande p a r t e de energia e consumida nas transmissoes e en 

grenagens dos equipamentos. 

Desses elementos, quern consome maior quantidade 

de energia e a bomba de lama em cerca de 80% da energia t o t a l . 

Sempre que p o s s l v e l a sonda u t i l i z a energia das 

l i n h a s comerciais, mesmos nestes casos, os geradores sao conser 

vados para o caso de i n t e r r u p g a o no fornecimento. Os geradores 

sao acionados por motor d i e s e l . 

4 - Reservatorio de Oleo Combustlvel 

E o l o c a l onde se acondiciona o oleo para u t i l i 

zagao g e r a l na sonda (alimentagao dos motores de combustao i n 

t e r n a , limpeza de determinados equipamentos, e t c . ) . Geralmente 

esses r e s e r v a t o r i o s possuem capacidade para J 3.000 l i t r o s . 
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5 - Reservatorio dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Oleo L u b r i f i c a n t e 

£ um especie de e s t a l e i r o i n c l i n a d o ; esta i n c l i 

nagao e dada para p e r m i t i r aos tambores uma f a c i l u t i l i z a c a o . A 

l o c a l i z a g a o deste e s t a l e i r o e sempre f e i t a de maneira que a t r o 

ca de tambores cheios por vazios seja f e i t a sem embaraco para 

as demais a t i v i d a d e s . 

6 - Acionador BOP (Blow-Out Preventer) 

Em todos os pogos (quando se esta perfurando em 

zona descc5nhecida) , ha sempre a p o s s i b i l i d a d e da e x i s t e n c i a de 

gas; a pressao em que este gas se encontra determina o perigo 

da o c o r r e n c i a de Blow.Out. 

O p r i m e i r o r e q u i s i t o para se combater um "blow-

o u t " , nao importando a causa, e colocar o pogo sob c o n t r o l e o 

mais rapidamente p o s s i v e l . Podemos conseguir t a l i n t e n t o com os 

seguintes passos: 

a) Fechar o equipamento de seguranga. I s t o e fe_i 

t o atraves do acionador, que poe em funcionamento a t r a v a h i 

d r a u l i c a da v a l v u l a "sheafer", que esta s i t u a d a na cabega do po 

go, impedindo assim o impulsionamento da coluna. 

b) C i r c u l a r o maior volume de lama que o "choke" 

p e r m i t a . A razao de c i r c u l a g a o deve ser t a l que, aproximadamen 

te a quantidade de lama que r e t o r n a seja igua] a bombeada. 
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c) O m a t e r i a l para peso deve ser adicionado o 

mais rapidamente p o s s i v e l e a densidade da lama aumentada ate o 

t o t a l c o n t r o l e do pogo. 

d) A lama deve ser mantida em boas condigoes com 

propriedades otimas de f l u x o . 

As medidas de seguranga que devem ser tomadas du 

rante as perfuragoes, para o caso dos "blow-outs" sao as seguin 

t e s : 

a) Sistema e l e t r i c o adequado e as lampadas pr o t e 

gidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* * 

b) A descarga dos motores deve ser d i r i g i d a para 

r e c i p i e n t e s com agua, ou serem prolongadas. 

c) P r o i b i r o uso do fumo proximo a area da sonda. 

d) Manter todos os v e l c u l o s afastados. 

e) Demais preocupagoes n a t u r a i s a todo se r v i g o 

f e i t o em area p e r i c u l o s a . Cuidados especiais com o uso das f e r 

ramentas da sonda, p o i s , o p r o p r i o a t r i t o de t a i s pegas, pode 

ocasionar i n c e n d i o . 

7 - Caixa de Ferramentas 



£ uma caixa m e t a l i x a onde sao colocadas as pegas 

e ferramentas de pequeno porte,.geralmente brocas, p r o t e t o r e s 

de rosea, acop1amentos para elevagao e t r a n s p o r t e , . alavancas, 

marretas, calgos, e t c . Sem o uso "desta caixa as ferramentas f i 

cariam dispersas na locagao, correndo o r i s c o de serem perdidas 

ou a t r a p a l h a r o deslocamento de maquinas. 

8 - Passarela 

Pela passarela passam os tubos a t r e l a d o s com des 

t i n o a s u b e s t r u t u r a , para d a i serem i n t r o d u z i d o s no pogo passan 

do a fazer p a r t e da coluna de perfuragao. 

9 - Caixa de Tubos 

£ nesta caixa que os tubos sao colocados para se 

rem transportados de uma locagao para o u t r a . 

10 - Rampa 

£ uma prancha i n c l i n a d a que l i g a a passarela a 

s u b e s t r u t u r a . A sua f i n a l i d a d e e g u i a r os tubos, impedindo que 

estes ao sairem da passarela choquem-se contra a s u b e s t r u t u r a . 

11 - Subestrutura 

Uma t o r r e de perfuragao ou.mastro nao esta d i r e 
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tamente apoiada sobre a base e sobre as fundagoes. E x i s t e um 

conjunto e s p e c i a l de pegas que suporta a t o r r e e se apoia nas 

bases: a s u b e s t r u t u r a da t o r r e . 

Grande p a r t e das operagoes de perfuragao e f e i t a 

na s u b e s t r u t u r a , nela trabalham um sondador, dois p l a t a f o r m i s 

tas e um t o r r i s t a . Na s u b e s t r u t u r a estao dispostos os seguintes 

equipamentos: mesa r o t a t i v a , t o r r e de perfuragao, c a t a r i n a , pajL 

n e l M a r t i n Deck, mesa de operagao do sondador, bainha do K e l l y , 

chaves. 

Descrigao dos equipamentos que se l o c a l i z a m na 

sub e s t r u t u r a : 

11.1 - Mesa R o t a t i v a 

£ o d i s p o s i t i v o que se d e s t i n a , especialmente, a 

pr o d u z i r a rotagao da coluna de perfuragao e, tambem, 'suportar 

a r e f e r i d a coluna durante as manobras, ou os revestimentos du 

rant e as decidas, quando se u t i l i z a a mesma para t a l operagao . 

Consistem, essencialmente, de uma coroa dentada, i n s t a l a d a numa 

pega pesada, de forma c i r c u l a r , vasada no cen t r o para receber 

as cunhas da haste quadrada, e que repousa sobre rolamentos. Um 

pinhao, diretamente l i g a d o a um e i x o , tambem montado sobre r o l a 

mentos, trabalhando sob a coroa, promove a sua rotagao. 0 movi^ 

mento t r a n s m i t i d o ao e i x o do pinhao, pode ser proveniente da 

mesma fo n t e de energia que serve ao QM (quadro de manobras) e, 

nesse caso, far-se-a por corr e n t e s e cremalheiras, e i x o de 

transmissao e caixa de engrenagem, ou podera tambem ser f o r n e c i 
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do por uma f o n t e de energia independente diretamente l i g a d a ao 

e i x o do pinhao. Os componentes da mesa sao l i b r i f i c a d o s por i 

mersao em ole o . A velocidade da mesa e controlada p e l o sondador. 

11.2 - Mastro 

Todo e qualguer sistema de perfuragao requer o 

uso de algum t i p o de t o r r e ou mastro, cuja f i n a l i d a d e e dar 

meios de se t e r um espago l i v r e v e r t i c a l que possa p e r m i t i r a 

suspensao ou abaixamento da coluna de perfuragao. 

A t o r r e tern em g e r a l uma e s t r u t u r a p i r a m i d a l 

truncada de secao quadrada, c o n s t i t u i d a de quatro pernas forman 

do os cantos da e s t r u t u r a e i n t e r l i g a d o s por uma s e r i e de vigas. 

0 mastro e uma derivagao da t o r r e , e f o i c r i a d o 
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com a f i n a l i d a d e de e l i m i n a r a perda de tempo consequente da 

desmontagem e montagem das t o r r e s . As condicoes que favorecem e 

ditam a escolha de um mastro sao: 

a) Areas onde as perfuracoes sao rapidas e os po zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 0 s sao completados em um c u r t o periodo de tempo. 

b) Perfuracoes rasas ou moderadas e em l o c a i s 

pianos de f a c i l acesso. 

c) Quando nao se necessita de grande area de p i a 

taforma para o t a b o l e i r o de tubos. 

Na p a r t e i n f e r i o r do mastro estao colocados os 

molinetes e as suas r e s p e c t i v a s bombas de acionamento (bombas 

h i d r a u l i c a s ) , estes molinetes sao responsaveis pela elevacao 

dos tubos, bem como o t r a n s p o r t e de qualquer o b j e t o (brocas, cu 

nhas, alavancas) para a s u b e s t r u t u r a . E x i s t e ainda a p l a t a f o r m a 

s u p e r i o r , nesta plataforma t r a b a l h a o t o r r i s t a na operagao de 

r e t i r a d a da coluna de perfuragao; e nesta plataforma que os t u 

bos sao "escorados" para mais t a r d e serem r e i n t r o d u z i d o s no po 

go. No extremo s u p e r i o r do mastro esta l o c a l i z a d o o jogo de po 



l i a s para os cabos da c a t a r i n a . 

11.3 - Catarina 

Serve para s u p o r t a r a coluna durante a operagao 

de perfuragao e manobra-la para dentro e para f o r a do pogo; su 

p o r t a tambem as cargas impostas ao sistema, i n c l u s i v e a dos re 

vestimentos. 

Consiste de um con-junto de p o l i a s nas quais t r a 

balha o cabo de perfuragao .que, vindo do quadro de manobras 

CQM) , v a i ao bloco de coroamento e, em seguida, a c a t a r i n a , pas. 

sando depois, alternadamente, pelas demais p o l i a s do bloco e da 

c a t a r i n a para finalmente passar na u l t i m a p o l i a do bloco e des 

cer para sua ancoragem s i t u a d a n o p e da t o r r e , ou da fundagao. 

Como os blocos de coroamento as c a t a r i n a s tambem podem t e r o e i 

xo das p o l i a s , s 5 l i d o ou oco, variando em diametro da mesma f o r 

ma que aqueles. Estes eixos sao suportados l a t e r a l m e n t e por 

duas.placas bem f o r t e s e, consequentemente de r e g u l a r espessura 

que serve de l a s t r o a c a t a r i n a e, ao mesmo tampo, suportam, ou 

formam, a alga i n f e r i o r no qual se conecta o gancho. As placas 

l a t e r a l s constituem a sua p a r t e externa e, como t a i s , devem t e r 

formas curvas e nao devem p o s s u i r s a l i e n c i a s que possam c o n s t i 

t u i r o b s t a c u l o s , caso venham a t e r cdntacto com alguma pa r t e do 

equipamento durante as' manobras. 

Condigoes existem a que deve s a t i s f a z e r uma cata 

r i n a a f i m de que o seu funcionamento e t r a b a l h o se deem da me 
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l h o r maneira p o s s l v e l . Sao e l a s : 

a l As c a t a r i n a s devem t e r o centro de gravidade 

o mais baixo p o s s i v e l , a f i m de adquiri r e m e s t a b i l i d a d e quando 

operando vazias. 

b) Devem ser curtas de modo a p e r m i t i r a sua mo 

vimentacao ao maximo e sem per i g o de "b a t i d a s " no bloco. 
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c) Devem ser esguias e e s t r e i t a s de modo a permi 

t i r e m f o l g a ao operarem dentro das t o r r e s e mastros. 

11.4 - Painel de Controle 

Atraves desse p a i n a l e que sao fornecidas as l e i 

turas'que orientam a operagao do sondador. £ i n s t a l a d o num l o 

c a l de f a c i l v i s u a l i z a g a o e nele pode-se l e r : peso da coluna 

de perfuragao sobre a broca, peso da coluna l i v r e , o torque a 

que a coluna esta submetida, pressao de descarga da bomba, velo 

cidade da mesa. 

A M a r t i n Decker Corporation f a b r i c a uma i n f i n i d a 
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de de t i p o s desses instrumentos de c o n t r o l e , sendo alguns deles 

indicadores sincronizados com r e g i s t r a d o r e s . 

11.5 - Mesa de Operagao do Sondador 

Desta mesa de operagao o sondador tern condigoes 

de manipular todos os equipamentos de que nece s s i t a para efe 

t u a r a perfuragao, por exemplo: a c e l e r a r o motor do guincho, a 

c e l e r a rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA q s motores da bomba de lama, f r e i a r o guincho, acionar 

os m o l i n e t e s , acionar a mesa r o t a t i v a , e t c . Estas operagoes 

sao. f e i t a s baseadas nas l e i t u r a s dos instrumentos do p a i n e l de 

c o n t r o l e , , 

11.6 - Bainha do K e l l y 

£ um ducto onde abriga-se o K e l l y ; I s t o e f e i t o 

quando se esta r e t i r a n d o ou adicionando tubos na coluna de per 

furagao. 

11.7 - Chaves 

Sao em numero de duas, e com el a s e que os tubos 

sao rosqueados uns aos o u t r o s ; as chaves sao movidas atraves 

dos molinetes. Estas chaves possuem contrapesos para f a c i l i t a r 

o seu manuseio, estes contrapesos ficam pendentes na subestrutura. 
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12 - Plataforma 

Podemos d i z e r que sao as abas da s u b e s t r u t u r a , 

possuem a f i n a l i d a d e de aumentar o espago para deslocamento dos 

p l a t a f o r m i s t a s ; as plataformas e que sao conectadas as escadas 

que dao acesso a s u b e s t r u t u r a . 

13 - Casa do Sondador/Almoxarifado 

Sao d o i s t r a i l e r s dispostos um em cima do o u t r o ; 

o superior, s i t u a d o no mesmo piano da s u b e s t r u t u r a , serve de es 

c r i t o r i o para o sondador, e a i que o sondador faz as anotagoes 

no seu b o l e t i m , alem d i s t o , o l o c a l possui tambem um micro labo 

r a t o r i o onde sao r e a l i z a d o s t e s t e s com a lama. E x i s t e ainda ge 

l a d e i r a , armarios para roupa e equipamento de seguranga, e t c . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O almoxarifado s i t u a - s e imediatamente abaixo da 

casa do sondador, e d i v i d i d o em dois compartimentos, um com fun 

gao de almoxarifado propriamente t i d o , com pegas de reposigao 

imediata, e o u t r o abrigando as bombas d'agua que fazem a alimen 

tagao da sonda. 

14 - Tanque de Oleo 

fi um r e s e r v a t o r i o para u t i l i z a g a o automatica (por 

gravidade); s i t u a - s e no mesmo piano da casa do sondador, e d a l 

leva o oleo a todos os pontos de consumo (motores da bomba de 
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lama, motores de gerador, e t c . ) . Geralmente possui capacidade 

para 4.000 l i t r o s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' i  

15 - Tanque de Agua 

A agua, que e bombeada de algum ponto proximo da 

sonda. e armazenada neste tanque, a l , e bombeada aos pontos de 

u t i l i z a c a o . 

16 - Carro Sonda 

£ uma c a r r e t a que a b r i g a grande p a r t e dos equipa 

mentos responsaveis pela movimentagao da perfuragao; esta dispo 

sigao o b j e t i v a o f a c i l t r a n s p o r t e nas mudangas de locagao. To 

das as vezes que se r e a l i z a uma DTM (desmontagem, t r a n s p o r t e , 

montagem), o c a r r o sonda e o p r i m e i r o , juntamente com a subes 

t f u t u r a , a e n t r a r na locagao, a l , e colocado sobre prahchoes de 

madeira e ni v e l a d o com o a u x i l i o de um n l v e l manual. Os equipa 

mentoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do c a r r o sonda sao: motor, conversor de torq u e , guincho, 

quadro de manobras, i n v e r s o r de movimento, conjunto de bombas 

h i d r a u l i c a s , compressor, dissipadores de c a l o r ( r a d i a d o r ) , re 

s e r v a t o r i o de f l u i d o h i d r a u l i c o , r e s e r v a t o r i o de ar. 

Descrigao dos equipamentos l o c a l i z a d o s no c a r r o 

sonda: 

16.1 - Motor 
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Funciona como uma especie de gerador de forga; 

esta f o r g a , que e produzida atraves da queima de oleo d i e s e l , e 

mais adiante d i s t r i b u i d a pelo quadro de manobras para os d i v e r 

sos pontos de u t i l i z a g a o , que sao: guincho, mesa r o t a t i v a , e t c . 

A sonda 92 e equipada com motores MWM do t i p o 

D 602-12-S e D 602-12-K; sao motores s i m i l a r e s , so d i f e r i n d o no 

f a t o de que apenas um possui sobre alimentagao. Possuem 12 c i 

l i n d r o s . 

A manutengao desses motores na sonda e f e i t a pe 

l s o mecanicos da p r o p r i a sonda, para t a l ^ s a o d i s t r i b u i d o s pla" 

nos de manutengao a serem cumpridos. 

16.2 - Conversor de Torque 

0 conversor de torque e um sistema de transmis 

sao de f o r g a hidrodinamica; t r a n s m i t e forga e n t r e o motor de a 

cionamento e o equipamento de acordo com as necessidades. 

0 conversor de torque c o n s i s t e , em p r i n c i p i o , de 

um r o t o r - t u r b i n a , do rotor-bomba e dos d e f l e t o r e s . Os r o t o r e s 

estao montados numa unica carcaga, e apos o enchimento do con 

versor de torque pelo acionamento da bomba de o l e o , forma-se um 

c i r c u i t o fechado de oleo c i r c u l a n d o pelos r e s p e c t i v o s r o t o r e s . 

Para a transmissao de forga sao u t i l i z a d a s as forgas da massa 

do f l u i d o de operagao que sao o r i g i n a d a s na p a r t e fornecedora 

de p o t e n c i a , ou s e j a , no rotor-bomba, atraves da aceleragao, e 

na p a r t e que transforma a energia c i n e t i c a do oleo em energia 
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mecanica, ou s e j a , no r o t o r - t u r b i n a , pela desaceleracao do f l u i 

do. 0 torque da rotagao i n i c i a l do motor e transformado pela 

disposicao dos d e f l e t o r e s . 0 torque t r a n s m i t i d o ao r o t o r - t u r b j l 

na e maior quando o mesmo encontra-se parado, i s t o e, na part_i 

da diminuindo com o aumento de rotagao do r o t o r - t u r n i n a , i s t o e, 

ao ser alcangado a rotagao de t r a b a l h o . A rotagao de saida e, 

p o r t a n t o , continua e automaticamente adaptada a r e s i s t e n c i a e 

x i s t e n t e . 0 e i x o de salda podera ser frenado com motor em r o t a 

gao sem ocasionar qualquer dano, podendo ate ser i n v e r t i d o o 

seu sentido de rotagao. 

A carga do motor de acionamento aumenta somente' 

com o aumento da rotagao do conversor de torque ;de modo que a 

p a r t i d a do motor d i e s e l nao apresente qualquer d i f i c u l d a d e . Mes_ 

mo com carga maxima o motor nao afoga. 

0 conversor esta p r e v i s t o para i n s t a l a g a o d i r e t a 

a um motor d i e s e l . A transmissao de forga e efetuada atraves de 

um acoplamento e l a s t i c o , f i x a d o no volante. 0 conversor esta 



24 

i n s t a l a d o numa carcaga, sendo as saldas do e i x o , nos lados de 

entrada e de saida, vedadas atravez de r e t e n t o r e s e s p e c i a i s . A 

bomba de engrenagens acionada pelo e i x o p r i m a r i o mantemo c i r 

c u i t o do oleo de t r a b a l h o do conversor de torque continuamente 

abastecido, com uma pressao constante e controlada atraves de 

uma v a l v u l a de seguranga que e acionada se o c o r r e r sobre-pres 

sao. Para d i s s i p a r o c a l o r proveniente das perdas de energia do 

conversor de torqu e , devera ser p r e v i s t o a u t i l i z a g a o de um t r o 

cador de c a l o r . 

16.3 - Guincho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 

Representa um dos p r i n c i p a l s elementos na p e r f u 

ragao de um pogo; e o guincho que movimenta a coluna de p e r f u r a 

gao, na r e t i r a d a , igando-a, ou abaixando para p e r f u r a r . Atravez 

do guincho o sondador c o n t r o l a a pressao sobre a broca. 

16.4 - Quadro de Manobras 

0 quadro de manobras em uma sonda e considerado 

como ce n t r o de c o n t r o l e de f o r g a , uma'vez que nao somente promo 

ve o movimento do sistema, como tambem comandar o movimento dos 

elementos r o t a t i v o s ; e atraves de sua transmissao pode acionar 

as bombas de lama do sistema de c i r c u l a g a o . Todas as suas par 

tes componentes sao montadas sobre eixos, suportados por r o l a 

mentos, parafusados a e s t r u t u r a s formadas sobre chapas e vigas 
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p e r f i l a d a s , convenientemente armadas. 

16.5 - I n v e r s o r de Movimento 

Tambem chamado de reversor; t r a t a - s e de uma c a i 

xa de mudangas que i n v e r t e o s e n t i d o de movimento da mesa r o t a 

t i v a . Esta operacao e f e i t a por intermedio de uma alavanca loca 

l i z a d a sobre a caixa , e deve ser f e i t a com a mesa r o t a t i v a para 

da. 

16.6 - Bombas H i d r a u l i c a s 

Este conjunto de bombas fornece energia para a 

cionar diversos equipamentos e n t r e os quais: v e n t i l a d o r do t r o 

cador de c a l o r do motor, mo l i n e t e s , e t c . 

16.7 - Compressor 

Fornece ar para os r e s e r v a t 5 r i o s ; e com este ar 
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que os equipamentos sao controlados, ou s e j a , os c o n t r o l e s da 

mesa do .•sondador sao pneumaticos; serve ainda para: acionar o 

motor de p a r t i d a dos motores d i e s e l , e f e t u a r a m i s t u r a da lama, 

limpar os equipamentos da sonda, e t c . 

16.8 - Radiador 

£ no radiador que a agua de r e f r i g e r a g a o do mo 

t o r t r o c a c a l o r com o meio, para em seguida r e t o r n a r ao motor. 

Essa t r o c a e a u x i l i a d a pelo v e n t i l a d o r que impulsiona o ar so 

bre as a l h e t a s do r a d i a d o r . 

16.9. - Reservat5rio de F l u i d o 

£ o l o c a l onde acondiciona-se o f l u i d o u t i l i z a d o 

pelas bombas h i d r a u l i c a s . Possui v i s o r para indicacao de n l v e l 

e termometro para inspegao da temperatura da f l u i d o 

16.10 - Reservatorio de Ar 

Localiza-se na p a r t e i n f e r i o r do c a r r o sonda. Nes 

t e r e s e r v a t o r i o e que o ar ganha pressao de t r a b a l h o . 

17 - Casa do Soldador 

£ um t r a i l e r com a f i n a l i d a d e de guardar os equi 
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pamentos da manutengao da sonda; e d i v i d i d o em compartimentos 

que sao destinados aos mecanicos, ao e l e t r i c i s t a e ao soldador. 

18 - Bomba de Lama 

Em um equipamento de perfuragao, as bombas sao 

os elementos que realizam a fungao mais importante do sistema; 

devem fornecer um volume conveniente de f l u i d o , seja qual f o r a 

pressao necessaria ;para elevar ate a s u p e r f i c i e os d e t r i t o s re 

movidos pela broca, manter um e q u i l l b r i o de pressao dentro do 

pogo, ou, no caso das brocas a j a t o , promover o e f e i t o h i d r a u l i 

co para seu funcionamento e e f i c i e n c i a . 

Num equipamento normal de perfuragao, existem 

duas bombas, preferencialmente i d e n t i c a s em marca e capacidade 

as quais poderao ser usadas em separado, em p a r a l e l o ou em se 

r i e . 

Para o funcionamento i n i c i a l a bomba tern que t e r 

o recalque escorvado por uma bomba c e n t r i f u g a . 
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19 - Tanque de Lama zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l\ ( 

Sao r e s e r v a t o r i o s onde se prepara e acondiciona-

se a lama. £ nos tanques de lama que i n i c i a - s e e f i n d a o c i r c u j . 

t o p e r c o r r i d o pela lama: s a i do tanque recalcada pela bomba e e 

i n j e t a d a no pogo atravez da coluna de perfuragao, passa pela 

broca r e f r i g e r a n d o - a , r e t i r a os cascalhos de formagao recem-cor 

tada e vem c a i r na peneira; depois de i s e n t a de d e t r i t o s e 

transportada para o tanque i n i c i a l . Nestes tanques a lama f i c a 

em constante movimento, evitando assim a sedimentagao; este mo-

vimento e produzido pelos agitadores de lama. 

20 - Casa de Lama 

£ o l o c a l da sonda ( t r e i l e r ) destinado a guardar 

os componentes da lama: c a l , b e t o n i t a , cimento e-outros produ 

t o s . 

OUTROS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PERFURACAO 

Broca 

Na extremidade i n f e r i o r da coluna de perfuragao 

e x i s t e uma ferramenta c o r t a n t e que promove a perfuragao das ro 

chas, e que se chama broca. Seu t r a b a l h o v a r i a desde a f a c i l pe 

netragao nas rochas brandas, ate o d i f i c l l i m o esmagamento das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J4 * ' ' 
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rochas duras. Nao obstante pese geralmente algumas l i b r a s , sua 

perfomance depende da u t i l i z a g a o de milhares de l i b r a s de peso 

do r e s t a n t e da coluna, e bem assim, da capacidade do operador 

que a u t i l i z a . 

A broca desintegra a rocha que e perfurada pela 

sua rotagao e pela pressao imposta pelo peso da coluna sobre 

e l a , quer pelo cizalhamento, quer pela percussao. De acordo com 

o desenho dos elementos cortantes a raspagem e acao de esmaga 

mento desenvolvidos na formacao•exposta no fundo do pogo promo 

ve desagregamentos conhecidos como "cascalhos", e que sao remo 

vidos do fundo do pogo pelo f l u i d o em c i r c u l a g a o . 

D i f e r e n t e s t i p o s de brocas sao usados na p e r f u r a 

gao r o t a t i v a e a escolha depende da natureza da formagao a ser 

penetrada e da p r e f e r e n c i a i n d i v i d u a l do operador. 
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Mangotes 

Sao mangueiras c u r t a s , c o n s t r u i d a s da mesma f o r 

ma que as mangueiras de lama, r e s i s t e n t e s as mesmas pressoes que 

aquelas e sao empregadas na extremidade dos tubos condutores de 

lama. Sua fungao p r i n c i p a l e promover f l e x i b i l i d a d e nas curvas 

da tubulagao e absorver parte da pulsacao c r i a d a pelo sistema 

de bombeio, devido ao t i p o de bomba ( p i s t a o ) . 

Coluna de Perfuracao 

Seja q u a l f o r o processo de perfuragao, torna-se 

necessaria a e x i s t e n c i a de uma ferramenta que ponha o elemento 

perf u r a d o r em conexao d i r e t a com os meios propulsores na super 

f i c i e . Esta ferramenta que se denomina coluna de perfuragao, 

c o n s t i t u e - s e de haste quadrada, tubos de perfuragao, comandos, 

s u b s t i t u t o s e broca. Possui t r e s fungoes p r i n c i p a l s : t r a n s m i t e 

movimento de rotagao a broca, serve de condutor de f l u i d o de 

c i r c u l a g a o e promove uma conexao e l a s t i c a e n t r e o " s w i v e l " e a 

broca. 

Cabega de Injegao (Swivel) 

£ a pega que se destina a receber o f l u i d o de 

perfuragao, proveniente das bombas de lama, e i n t r o d u z i - l o na 

na coluna de perfuragao parada ou em rotagao, quando suspensa 
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no pogo. 

Haste Quadrada 

Tambem chamada de " K e l l y " , e a parte da coluna 

que l i g a a tubulacao a cabega de i n j e g a o , e pela qual e transmi 

t i d a a coluna o movimento de rotagao, imposto pela mesa. Consis 

t e de uma pega longa, cuja secao t r a n s v e r s a l pode ser quadrada 

hexagonal, ectogonal ou sulcada, a qual t r a b a l h a atravez das bu 

chas da mesa, que por sua vez sao vasadas na p a r t e c e n t r a l com 

uma segao t r a n s v e r s a l semelhante aquela da haste com a qual v a i 

t r a b a l h a r . 



Denominamos de "cabo de perfuragao" ao cabo de 

ago que, p a r t i n d o do tambor do quadro de manobras passa sucessi 
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vamente pelo bloco de coroamento e c a t a r i n a e tern a sua u l t i m a 

perna ancorada em um d i s p o s i t i v o denominado ancora. 

Gancho da Catarina 

Consiste de uma pega robusta, munida de uma alga 

s u p e r i o r que se conecta a alga i n f e r i o r da c a t a r i n a e termina 1 

i n f e r i o r m e n t e numa pega maciga em forma de gancho, munida de 

o r e l h a s , nas quais se penduram os'elos superiores dos bragos do 

elevador, enquanto no gancho p r i n c i p a l se suspende a cabega de 

i n j e g a o . 

4.2 .- Etapas de Perfuragao de um Pogo 

Tudo comega com uma equipe de terraplanagem cons 

t r u i n d o a locagao, que e uma area plana e compactada, possuindo 

40 x '70 m onde a sonda f i c a r a i n s t a l a d a . Apos o termino da loca 

gao a equipe da DTM (desmontagem,transporte e montagem) faz o 

t r a n s p o r t e da sonda; em p r i m e i r o l u g a r a s u b e s t r u t u r a e o c a r r o 

sonda, que sao postos sobre pranchoes de madeira e nivelados 

com o a u x i l i o de um n l v e l ; o r e s t a n t e do equipamento e i n s t a l a 

do por ordem de disposigao, p r i m e i r o os da p e r i f e r i a do c a r r o 

sonda e assim por d i a n t e . Quando todos os equipamentos encon" 

tram-se na locagao, a equipe de mecanicos encarrega-se em f a z e r 

as conexoes, reparos, manutengao e inspegao, ao mesmo tempo que 

o t e c n i c o de lama prepara a lama que sera u t i l i z a d a na p e r f u r a 

g i o . . 
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Os equipamentos estando testados e a lama pronta 

para ser u t i l i z a d a , i n i c i a - s e a operagao de perfuragao do pogo; 

es t a operagao possue etapas d i s t i n t a s em relagao a. profundidade 

do pogo, para caso de i l u s t r a g a o f a r e i r e f e r e n d a a um pogo de 

aproximadamente 800 m de profundidade: 

1- Etapa - A etapa i n i c i a l e a perfuragao do ca 

n a l condutor, e um canal com aproximadamente 30 m de profundida 

de com 12" de diametro, para i s s o sao u t i l i z a d a s brocas especi 

f i c a s para esta fungao. Apos t e r a t i n g i d o a profundidade reque. 

r i d a (= 30 m), r e t i r a - s e a coluna de perfuragao e da-se i n i c i o 

a cimentagao deste canal, que e tambem conhecido com o nome de 

condutorr A cimentagao e f e i t a por f i r m a s especializadas contra 

tadas da Petrobras; esta cimentagao tern como o b j e t i v o impedir 

que as paredes do pogo desmoronem. 

Nesta p r i m e i r a fase nao e x i s t e conexao do pogo 

com a peneira v i b r a t 5 r i a , p o r t a n t o , o t r a n s p o r t e da lama e f e i 

t a por intermedio de uma bomba de sucgao. 

2- Etapa - £ colocado um tubo ligando o canal 

condutor cimentado a s u b e s t r u t u r a , este tubo p o s s i b i l i t a r a o 

t r a n s p o r t e da lama atravez da bomba de lama dos tanques ate a 

p e n e i r a . Nesta segunda etapa e u t i l i z a d a uma broca de diametro 

i n f e r i o r a p r i m e i r a e o f u r o a t i n g e a marca dos 4 00 m aproxima 

damente, neste ponto e f e i t o a r e t i d a da coluna e a descida do 

revestimento, este revestimento possui diametro menor que o po 

go, e o espago anular que sobra, e preenchido pelo cimento na 

operagao de cimentagao. 
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3- Etapa - Esta e a u l t i m a das etapas, i n i c i a com 

a colocagao da v a l v u l a cheafer para a prevengao do Blow-Out,• es 

t a v a l v u l a e f i x a d a num flange do revestimento. Agora, com uma 

broca de diametro mais f i n o perfura-se ate a zona p e t r o l i f e r a , 

f i n d o o canal do pogo, r e t i r a - s e d e f i n i t i v a m e n t e a coluna de 

perfuragao e coloca-se o revestimento do pogo, mais uma vez o 

espago anular e cimentado. I n i c i a - s e uma nova DTM da sonda de 

perfuragao e a locagao e l i b e r a d a para a produgao ; que se encar 

regara de por o pogo em a t i v i d a d e . 

Ao longo da perfuragao sao efetuadas c o l e t a s na 

peneira de lama, a i , o cascalho da formagao que esta sendo cor 

tada e c o l h i d o em pequenos sacos para uma p o s t e r i o r a n a l i s e , re 

a l i z a d a pela equipe de geologia. 

A lama usada na perfuragao e dosada de acordo 

com o peso da formagao que a broca esta cortando; quanto maior 

f o r o peso do cascalho, maior devera ser a capacidade de a r r a s 

t o da lama. 

A sonda p e r f u r a durante as 24 horas do d i a , para 

t a l , conta com 4 equipes ( t r e s em a t i v i d a d e e uma folgando) que 

dao turnos de 8 horas durante 12 dias segiiidos.' 

4.3 - Furo D i r e c i o n a l 

A perfuragao d i r e c i o n a l c o n t r o l a d a e a a r t e de 

se p e r f u r a r um pogo com a f i n a l i d a d e de se a t i n g i r um o b j e t i v o 

ou um a l v o , na s u b s u p e r f i c i e , alvo esse que nao se encontra, na 
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v e r t i c a l sob a locagao. 

Varias sao as aplicacoes da perfuragao d i r e c i o 

n a l e, dentre as mais comuns, podemos c i t a r : 

- Contornar obstrugoes, como por exemplo, f e r r a 

mentas perdidas. 

- Trazer para a v e r t i c a l pogos normais que por 

uma anomalia qualquer entortaram-se ou incl i n a r a m - s e demasiada 

mente. 

- P e r f u r a r pogos sobre locagoes onde a i n s t a l a 

gao de uma t o r r e s e r i a anti-economica, i n d e s e j a v e l , ou ate mes 

mo i m p o s s i b i l i t a d a por l e i s ou imposigao de propriedades, como 

por exemplo: em pantanos, montanhas, parques, areas e d i f i c a d a s 1 

de cidade, sobre r i o s , proximo as p r a i a s , e t c . 

- Para i n c l i n a r pogos de maneira a a t i n g i r a j a 

zida num ponto e s t r u t u r a l m e n t e mais a l t o e melhorar as condi. 

goes de p r o d u t i v i d a d e do pogo, ou, ate mesmo t o r n a - l o produtor, 

no caso da perfuragao v e r t i c a l t e r a t i n g i d o a base da j a z i d a , 

ou s e j a , agua salgada. 

- Para p e r f u r a r pogos velhos no sent i d o de se ob 

t e r nova produgao. 

- Para combater incendios ou erupgoes de pogos 

descontrolados. 

- Como medida economica de r e u n i r num so l o c a l 

v a r i o s pogos, que nao obstante serem locados na s u p e r f i c i e pro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 
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ximo uns aos o u t r o s , sao desviados para a t i n g i r a zona produto 

r a segundo o espagamento r e g u l a r . 

A perfuragao d i r e c i o n a l c o n s t i t u i uma tecnica es 

p e c i a l , com a qual poucos sondadores se acham f ami l i a r izados. Por 

esta razao, uma operagao deste t i p o deve ser supervisionada por 

um e s p e c i a l i s t a , o qual assume a responsabilidade de a t i n g i r o 

o b j e t i v o desejado. 0 sucesso de uma operagao d i r e c i o n a l exige 

uma s e r i e de detalhes, a saber: 

- Levantamento bem detalhado do curse do pogo a 

ser desviado. 

- Conhecimento das formagoes a serem 

das. 

- Ferramentas d e f l e t o r a s recomendadas para o ca 

so. 

- P e r f e i t a orientagao da ferramenta d e f l e t o r a na 

diregao desejada. 

- Instrumentos de inspegao devidamente c a l i b r a 

dos e a f e r i d o s . 

As fases de operagao da perfuragao d i r e c i o n a l , 

normalmente obedecem a seguinte ordem: 

- Calculo do angulo de i n c l i n a g a o e a diregao na 

qual a ferramenta d e f l e t o r a deve ser assentada, a f i m de alcan 

gar o o b j e t i v o desejado. 

- Correto assentamento da ferramenta de desvio. 

atravessa 



38 

- Perfuragao do pogo desviado 

- Confirmagao do curso do pogo desviado. 

As apresentagoes dos i t e n s 4.4 

ta s conjuntamente com o o b j e t i v o de compor um 

de cada equipamento separadamente. Neste item 

os equipamentos que acompanhei na o f i c i n a . 

1 - Mesa Rotativa 

D e f e i t o s : Danificagao da aranha do rolamento e 

dos r e s p e c t i v o s elementos d e s l i z a n t e s . Em consequencia d i s t o a 

mesa apresentava: n i v e l de r u i d o elevado; ma condigao de d e s l i 

zamento e consequente perda de velocidade; n i v e l de vibragao e 

levado. 

Provavel causa: Danificagao do elemento de veda 

gao, permitindo assim a entrada de lama no r e s e r v a t o r i o do oleo 

l u b r i f i c a n t e da mesa. 0 poder abrasivo da lama c o n t r i b u i u muito 

para o desgaste acentuado dos elementos. 

Reparo: Ao chegar na o f i c i n a a mesa e enviada pa 

ra a erea de lavagens, l a e r e t i r a d a toda a s u j e i r a da parte ex 

ter n a do equipamento, ap5s f e i t o i s t o , e transportada para a 

o f i c i n a e i n i c i a - s e a desmontagem; com todas as pegas desmonta 

das, r e t i r a - s e os elementos d a n i f i c a d o s e promove-se uma limpe 

za g e r a l , f i n d o i s t o , a mesa esta pronta para receber o novo r o 

lamento; apos a colocagao do novo rolamento a mesa e montada com 

a reposigao do elemento de vedagao; por vim coloca-se o oleo l u 

e 4.5 serao f e i 

quadro completo 

s5 serao citados 
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b r i f i c a n t e ate a t i n g i r o n i v e l desejado. • 

2 - Catarina 

D e f e i t o s : I n u t i l i z a g a - o dos rolamentos do eixo 

de roldanas da c a t a r i n a . 

Provavel causa: As condigoes de t r a b a l h o da cata 

r i n a sao as mais severas posslveis -, estando s u j e i t a frequente 

mente a cargas l i m i t e e ate sobrecarga; n i v e l de vibragao muito 

a l t o na coluna de perfuragao, quando esta t r a b a l h a em formagoes 

muito dura. 

Reparo: 0 reparo da pega d a n i f i c a d a (rolamentos) 

em s i e muito simples, no entanto, a operagao exige um tempo r e 

lativamente grande, i s t o se da devido ao peso dos componentes. 

Apos desmontar a c a t a r i n a , r e t i r a - s e os rolamentos estragados e 

faz a i n t e r f e r e n c i a de novos, monta o equipamento e l u b r i f i c a , 

de'ixando p r o n t o para e n t r a r em operagao. 

3 - Conversor de Torque 

D e f e i t o : Perda de e f i c i e n c i a do conversor provo 

cada pela d a n i f i c a g a o dos aneis de vedagao ou dos d e f l e t o r e s . 

Provavel causa: Pressao de t r a b a l h o bastante e l e 

vada; a l t a s temperaturas do f l u i d o h i d r a u l i c o ; contaminagao de 

p a r t i c u l a s s o l i d a s no f l u i d o h i d r a u l i c o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 
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Reparo: Retira-se todo o f l u i d o do i n t e r i o r do 

compressor e i n i c i a - s e a desmontagem, f e i t o i s t o , i d e n t i f i c a - s e 

as pegas d e f e i t u o s a s e procede-se a mudanga; o k i t de vedagao e 

mudado por c o m p l e t e Apos montar o equipamento faz a reposigao 

do f l u i d o h i d r a u l i c o , u t i l i z a n d o - s e , porem, um f l u i d o limpo. 

4 - Motor 

A Petrobras, apesar de possuir condigoes t e c n i 

cas para t a l , nao faz a manutengao c o r r e t i v a destes equipamen 

t o s , passando a responsabilidade desta operagao a f i r m a s contro 

ladas. * ~* 

Os motores, apos chegarem do reparo, sao coloca 

dos no p a t i o , d a i , quando s o l i c i t a d o s no campo^ sao embarcados; 

esse tempo de embarque v a r i a em fungao de problemas apresenta 

dos pelos motores das sondas; quando esse tempo exede 'a 60 dias, 

e necessario entao f u n c i o n a r o motor, a esta operagao da-se o 

nome de s o l o , que e r e a l i z a d o nas seguinte etapas: 

(1) Retira-se os bicos i n j e t o r e s 

Para r e t i r a r o b i c o e necessario: 

- r e t i r a r as conexpes de o l e o combustlvel 

(admissao e r e t o r n o ) . 

- r e t i r a r a tampa da v a l v u l a . 

- s o l t a r o suporte do b i c o . 

- r e t i r a r o b i c o . 
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(2) Colocagao do Oleo L i b r i f i c a n t e 

- £ este oleo que i r a l u b r i f i c a r a camisa do 

c i l i n d r o e consequentemente os aneis. 0 

oleo e i n t r o d u z i d o pelo o r i f l c i o s u p e r i o r 

da camara, onde e acoplado o bico i n j e t o r . 

(3). Movimentagao de L u b r i f i c a n t e 

- Apos haver colocado o oleo nas camaras, co 

necta-se o ar ao motor de p a r t i d a e poe o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

motor em moviemnto. A operagao prossegue 

a t e r e t i r a r o maximo de oleo p o s s i v e l da 

camara. Esta operagao serve tambem para en 

cher as l i n h a s de combustivel, eliminando 

assim o t r a b a l h o de enche-la manualmente. 

(4) Colocagao das Pegas 

(51 Extragao de Ar 

- As vezes se faz necessario a extragao de 

a r das l i n h a s de oleo combustivel. 

(6) Bombeamento de Oleo L u b r i f i c a n t e 

- Fazer com que o oleo l u b r i f i c a n t e c i r c u l e 

nas l i n h a s ate enche-las. 

(7) Funcionamento do Motor 
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- Estando o motor j a l i b r i f i c a d o so r e s t a co 

l o c a - l o em funcionamento, para i s t o , e so 

da a p a r t i d a no quadro de comando, quando 

o motor " v i r a r " , gradua-se uma rotagao e 

deixa funcionar durante 1 hora aproximada 

mente. Esta operagao e f e i t a em tempos pe 

r i o d i c o s (60 d i a s ) , a te que o motor e n t r e 

em u t i l i z a g a o normal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 - Compressor 

D e f e i t o : Perda de e f i c i e n c i a provocada pelo acen 

tuado desgaste dos aneis de vedagao. 

Reparo: Abre-se o equipamento e t r o c a o jogo de 

aneis. 

6 - Bomba de Lama 

De f e i t o : Folga nas b i e l a s . 

Reparo: Desmonta a bomba, r e t i r a as b i e l a s e en 

caminha para a soldagem; a i elas serao "cheias" com e l e t r o d o s 

consumiveis e levadas para a t o r n e a r i a onde v o l t a r a o a a d q u i r i r 

as dimensoes o r i g i n a i s . F e i t o o reparo nas b i e l a s , e f e i t o en 

tao a i n t e r f e r e n c i a dos rolamentos e montagem da bomba. 
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7 - Guincho 

D e f e i t o : Desgaste acentuado no tambor de f r e i o . 

Reparo: Leva-se o tambor para a soldagem, e com 

e l e t r o d o s consumeveis enche-se a p i s t a do tambor, findando esta 

operagao, o tambor e encaminhado para a t o r n e a r i a , onde e colo 

cado nas dimensoes o r i g i n a i s . Apos a recuperagao dimensional o 

tambor e i n s t a l a d o no equipamento. 

8 - Swivel 

D e f e i t o : Desgaste acentuado nas partes 

Provavel causa: Pequenas f o l g a s e consequente va 

zamento de lama, tornando o conduto das p a r t e s muito abrasivo. 

Reparo: Reapertar o equipamento eliminando as 

f o l g a s . 

movei s. 

9 - Quadro de Manobras 

D e f e i t o : Quebra de engrenagens da caixa de v e l o 

cidades. 

Provavel causa: Fadiga do m a t e r i a l em decorren 

c i a da severa condicao de t r a b a l h o . 
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Reparo: Abre-se o equipamento e efetua-se a t r o 

ca do elemento d a n i f i c a d o . 



5 - COMENTARIOS COMPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALEMEN T ARES 

Neste item iremos abordar pontos que nao estao 

i n c l u i d o s na "Produgao". 

1 - Produgao de P e t r o l e o 

Quando a perfuragao termina as operagoes, o pogo 

e entregue a equipe de produgao, esta por sua vez, se encarrega 

ra de colocar o pogo em a t i v i d a d e de produgao e p r e s t a r munuten 

gao durante todo o tempo de produgao. 0 p r i m e i r o passo da equi 

pe de produgao e i d e n t i f i c a r a zona do pogo que devera p r o d u z i r , 

f e i t o i s t o , providencia-se entao a operagao de "canhoneio" da 

r e f e r i d a zona para em seguida ser colocada a bomba de produgao. 

Para r e a l i z a r estas operagoes a produgao dispoe de uma sonda, 

s i m i l a r a da perfuragao, porem, de tamanho reduzido. A bomba de 

fundo de pogo e movida por um motor e l e t r i c o atravez de um cava 

l o mecanico (par cinemat'ico) ; o oleo e x t r a i d o do pogo e entao 

canalizado para as estagoes c o l e t o r a s , nestas estagoes e separa 

do do gas e da agua, para entao ser armazenado em tanques e em 

seguida t r a n s p o r t a d o pelo oleoduto ate o t e r m i n a l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 - Meios U t i l i z a d o s para Manter a Produgao 

Com a produgao constante o campo produtor tende' 

a perder a capacidade de f l u x o , para que i s t o nao acontega, sao 

promovidos meios com a f i n a l i d a d e de manter o campo produzindo. 
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Dentre os meios u t i l i z a d o s podemos c i t a r : 

a) lnjegao de Agua - escolhe-se um pogozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e conec 

t a uma. l i n h a d'agua, esta agua i n f i l t r a d a na rocha r e s e r v a t o r i o 

tendera a deslocar o oleo em diregao a pogos produtores. 

b) l n j e c a o de Vapor - os geradores de vapor pro 

duzem o vapor que e em seguida canalizado e i n t r o d u z i d o no pogo, 

o vapor i r a d i m i n u i r a viscosidade do oleo e consequentemente 1 

aumentar a sua capacida.de de f l u i r , no caso, em diregao aos po 

gos produtores. 

3 - Limpeza das Linhas de Produgao 

Em pogos que produz p e t r o l e o de base p a r a f l n i c a 

e comum a obstrugao das l i n h a s de t r a n s p o r t e , causando uma se 

r i e de t r a n s t o r n o s , para e v i t a r este contratempo,existe uma e 

quipe encarregada da limpeza destas l i n h a s . Esta limpeza e f e i 

t a i n t r o d u z i n d o - s e uma pega (porco) de diametro l i g e i r a m e n t e i n 

f e r i o r a tubulagao, esta pega e impulsionada pela bomba de fun 

do de pogo ate uma estagao s a t e l i t e , a i e r e t i r a d a justamente 1 

com a "borra" da tubulagao. 

http://capacida.de


6 - CONCLUSAO 

Dent.ro do que se propos, o e s t a g i o atendeu pelna 

mente aos-seus o b j e t i v o s . 

Durante o tempo de es t a g i o p r o c u r e i conhecer o 

maior numero p o s s i v e l de equipamentos e processos que se r e l a 

cionassem com petr5'leo. I n f e l i z m e n t e o tempo de e s t a g i o nao pos 

s i b i l i t o u um estudo mais profundo de determinados processos, 

tendo em v i s t a a grande quantidade de equipamentos e x i s t e n t e s . 

http://Dent.ro


7 - A N E X O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

|  



MESA ROTATIVA QILWELL - 20.1/2" - C 

1 - Sistema de L u b r i f i c a c a o a Banho de Oleo 

Este sistema l u b r i f i c a o pinhao, a coroa, as es 

fe r a s de apoio e o mancal de escora do equipamento. 

O oleo usado deve ser SAE 90 para transmissao ' 

conforme t a b e l a abaixo: 

SHELL SPIRAX EP-90 

ESSO ' ESSO GEAR OIL GP-90 

TEXACO UNIVERSAL EP-90 

MOBIL .« . MOB I LUBE GX-90 

ATLANTIC ATLANTIC ULTRAGEAR 90 

Cuidados: 

al Deve ser v e r i f i c a d o " o n i v e l . d e 5leo diariamen 

t e e e bem provavel que haja necessidade de 

ser completado. A v a r e t a do n i v e l i n d i c a a 

quantidade c e r t a na qua l deve f i c a r o oleo. 0 

n i v e l deve ser v e r i f i c a d o com a mesa parada. 

b) A t r o c a de oleo deve o c o r r e r de t r e s em t r e s 

meses ou antes se houver contaminagao com a 

gua ou lama. 

Para t a l , drenar o oleo usado atraves dos bu 

joes 3 e 4 e reencher com oleo novo por i n t e r 

medio do bujao 1. 

http://nivel.de


2 - Sistema de L u b r i f i c a c a o a graxa 

Deve-se usar uma das seguintes graxas: 

ESSO ESSO MULTI PURPOSE GREASE H 

TEXACO MARFAK MULTI PURPOSE N9 2 

ATLANTIC LUBRICANT N9 54 

SHELL ALVANIA EP N9 2 

MOBIL MOBILGREASE MP 

DADOS TfiCNICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* 

CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 250 Ton. 

PROFUNDIDADE MAXIMA DO FURO 3950 m. 

ROTAgAO MAXIMA RECOMENDADA 500 RPM 

PESO DA MESA 3100 Kg. 

CAPACIDADE 44 L t . 

FREIO HIDRAULICO PARKERSBURG 

Sua l u b r i f i c a c a o deve ser f e i t a com o uso de uma 

das graxas abaixo r e l a c i o n a d a s : 

ESSO ESSO MULTI PURPOSE GREASE 



TEXACO MARGAK MULTI PURPOSE N9 2 

ATLANTIC LUBRIFICANT N9 54 

SHELL ALVANIA EP N9 2 

MOBIL MOBIL GREASE MP 

PARTES A LUBRIFICAR 

1 - Rolamentos do eix o do h i d r a u l i c o : 

Existem 4 g r a x e i r o s , dois em cada lado, d e s t i n a 

dos a l u b r i f i c a c a o destes rolamentos. 

INJETAR 4 BOMBADAS DE CADA UM DELES, DIARIAMENTE. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 - Colocar do acoplamento: 

Apenas um g r a x a i r o r e a l i z a sua l u b r i f i c a g a o . 

INJETAR 4 BOMBADAS DIARIAMENTE . 

3 - Uniao r o t a t i v a : 

Deve ser l u b r i f i c a d a semanalmente atraves do gra 

x e i r o nela e x i s t e n t e . 

INJETAR 2 BOMBADAS. 

4 - Suporte da alavanca do comando 

Apoia-se em dois mancais que devem ser l u b r i . f i 

cados quando se notar visualmente sua necessidade, atraves dos 

pinos g r a x e i r o s neles e x i s t e n t e s . 

http://lubri.fi


5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Guias do co l a r 

A p l i c a r graxa manualmente quando se v e r i f i c a r 

sua necessidade. 

BLOCO DE COROAMENTO - LEE C MOORE 

L u b r i f i c a r diariamente os mancais com bombas de 

pressao. A graxa usada devera ser uma das abaixo relacionadas: 

ESSO . .. ESSO MULTI PURPOSE GREASE H 

SHELL . ALVANIA EP N9 2 

TEXACO MARFAK MULTI PURPOSE N9 2 

MOBIL MOBIL GREASE MP 

ATLANTIC LUBRIFICANT N9 54 

Cada roldana possui um rolamento que e l u b r i f i c a 

do independentemente um do ou t r o atraves de pinos g r a x e i r o s l o 

calizados em um dos lados do eix o do blo c o . 

Quantidade de graxa: 4 bombadas em cada graxeiro. 

OBS: L u b r i f i c a r diariamente tambem a roldana g u i a , com 4 bomba 

das. 

CATARINA MCKISSICK 

1 - Mancais das Roldanas 



L u b r i f i c a r diariamente os mancais com o a u x i l i o 

de bombas de pressao. Os rolamentos de cada roldana sao l u b r i f i 

cados atraves de pinos g r a x e i r o s independentes, que estao loca 

l i z a d o s em uma das faces do ei x o do equipamento. 

Quantidade de graxa em cada g r a x e i r o : 4 bombadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 - Gancho 

Deve ser l u b r i f i c a d o diariamente atraves dos 

dois pinos g r a x e i r o s nele e x i s t e n t e . 

Quantidade de graxa em cada g r a x e i r o : 2 bombadas. 

3 - Pino de t r a v a 

L u b r i f i c a r diariamente o g r a x e i r o e x i s t e n t e , com 

apenas uma bombada. 

GRAXAS RECOMENDADAS 

ESSO ESSO MULTI PURPOSE GREASE H 

SHELL ALVANIA EP N9 2 

TEXACO MARFAK MULTI PURPOSE N9 2 

MOBIL MOBIL GREASE MP 

ATLANTIC LUBRIFI CANT N9 54 



Os mancais e x c e n t r i c o s recebem sua l u b r i f i c a c a o 

pela imersao dos mesmos dentro do c a r a t e r da bomba. Desta manei 

r a , a l u b r i f i c a c a o da bomba se tor n a automatica quando a mesma 

e posta em movimento. 

Nao existem g r a x e i r o s nas Bombas Co n t i n e n t a l 

EMS CO 

Cuidados com as bombas: 

1 - V e r i f i c a r o n i v e l de oleo d i a r i a m e n t e ; 

2 - Drenar a agua de condensagao cada 15 d i a s ; • 

3 - Trocar ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5leo cada 4 meses. 

Capacidade do Carter: 

D-300 - 200 

DA-5Q0 - 220 

L u b r i f i c a n t e s recomendados: 

Deve-se usar-um 5 l e o SEA 140 extrema pressao,con 

forme t a b e l a abaixo: 

ESSO ESSO GEAR OIL GP SAE 140 

MOBIL MOBILUBE EP SAE 14 0 

TEXACO UNIVERSAL GEAR LUBRICANT SAE 140 

SHELL SHELL SPIRAX SAE 140 

ATLANTIC ... ULTRA GEAR OIL SAE 140 

Lts . 

L t s . 



SWIVEL OILWELL: S-150 & S-300 

1 - Sistema de l u b r i f i c a c a o e banho de 5le o : 

L u b r i f i c a os t r e s mancais da cabega r o t a t i v a da 

injegao. 0 oleo usado no r e s e r v a t o r i o deve ser o SAE 140 EP pa 

ra engrenagens. 

ESSO . . ESSO GEAR OIL GP 

TEXACO UNIVERSAL GEAR LUBRICANT 

ATLANTIC ATLANTIC ULTRA GEAR 

SHELL SPIRAX EP 

MOBIL MOBILUB GX 

Deve ser v e r i f i c a d o o n i v e l diariamente e comple 

tado se necessario. Esta v e r i f i c a g a o e f e i t a atraves de uma va 

r e t a presa ao r e s p i r o . O abastecimento de 5leo e f e i t o pelo bu 

jao de r e s p i r o l o c a l i z a d o no tampao da carcaga. 

Deve-se drenar todo oleo do r e s e r v a t o r i o cada 30 

dias pelo bujao e x i s t e n t e no fundo da carcaga. 

2 - Sistema de l u b r i f i c a g a o a graxa: Graxa que deve ser usada: 

ESSO ESSO MULTI PURPOSE GREASE H 

SHELL ALVANIA EP N9 2 

TEXACO MARFAK MULTI PURPOSE N9 2 

MOBIL MOBILGREASE MP 

ATLANTIC LUBRICANT N9 54 



a) Gachctas do tubo de i n j e c a o : 

pinos g r a x e i 

por meio de um 

ser l u b r i f i c a 

b) Retentores dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 l e o : 

Estes r e t e n t o r e s sao l u b r i f i c a d o s por meio do p i 

no g r a x e i r o e x i s t e n t e na parte i n f e r i o r da carcaga do SWIVEL. De 

vem ser l u b r i f i c a d o s diariamente com 2 bombadas. 

E x i s t e o u t r o r e t e n t o r de 5 l e o na p a r t e s u p e r i o r 

do SWIVEL (proximo os g r a x e i r o s ) , que e l u b r i f i c a d o por um pino 

g r a x e i r o l o c a l i z a d o . n o p r o p r i o tampao. Deve ser tambem l u b r i f i 

cado diariamente com 2 bombadas. 

c) Pinos de suspensao dos ganchos: 

Localizados na a r t i c u l a c a o do gancho com a carca 

ga. Existem pinos g r a x e i r o s que devem ser l u b r i f i c a d o s com 2 

bombadas em cada p i n o , diariamente. 

SWIVEL S-150 S-300 

CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 150 300 Ton. 

PESO MAXIMO DO EQUIPAMENTO 650 1750 Kg. 

CAPACIDADE DO CARTER 21 58 Lts . 

Sao l u b r i f i c a d a s por meio de dois 

ros l o c a l i z a d o s na p r o p r i a carcaga e accessiveis 

rasgo p r o p r i o e x i s t e n t e na capa p r o t e t o r a . Devem 

das diariamente com 4 bombadas em cada g r a x e i r o ; 



(UT) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(ED 



P E T R O BR A'S P LA N O DE M AN U T E N C AO 

{ SONDA ROME NA MOD. T 5 0 A ) 
DPNE-DIMAN-SEPROM 

Coriiyor. e por iorios 
de revisous zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HA HIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R I 

PERIODOS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS QUE OPE RAM EM CONDIC0C5 NORMAIS 

SOBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C0NDIC6ES EXTREMAS DE OPERApAO { EX : EXCESSO DE CARGA POR LONGOS 

PERIODOS, POLUICAO DO AR, CONTAMINACAO DO OLEO LUBRIEICANTE, VAZAMEN -

TOS EXCESSIVOS, ETC ). OS PERfODOS DE MANUTENCAO DEVERAO SER REDUZIDOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

Verificor nfvel dc 61eo do reservotoVio do conversor de torque Allison (Lubrox M P 4 0 0 SAE 10wI 

Verificor m've]__ de oleo do ex. de reversdo ( Lybigx _J_RM_r5_ _SAE_,90_)_, 

Verificor nivel de 61eo do reserv. do sist. de lubrificocdo ( Lubrox M GzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI SAE 4 0 )_ 

Verificar nivel de oleo do ex. de transferencia da meso rota tivo ( Lubrax TRM 5 SAE 9 0 ) 

Verificor nfvel dc oleo do mcso rototivo ( Lubrox T R M - 5 - S A E 140 ) 

Verificor nivel de oleo do compressor ( CL 7 0 OF ) 

Verificor nfvel de oleo, lubrif. e inspecionor qoxetos do swivel 

Lubnficor e inspecionor tronsmissoo ( cordo do m. rototivo ) Lubrox 6 M A 2 EP 

Inspecionor monometros de pressdo de oleo ( 2 .10 Kg / c m 2 ) 

Inspecionor mandmetros de pressao de or ( 10 .0 Kg / c m 2 ) 

Inspecionor sistema pneumdtico guonto o vozomentos 

Inspecionor sistemo de orrefecimento do tombor principol guonto oo funcionomento 

Inspecionor sistema do freio hidraulico guonto ao funcionomento 

Inspecionor bombo e circuito de lubrificocdo guonto ao funcionomento 

Inspecionor sprockets e correntes do .guincho 

Inspecionor todos os pontos de fixocdo dos eguipomentos no plotoformo do guincho 

Inspecinqr sistemo de freio Quonto oo funcionomento 

Lubrificor moncois do cotgrino ( Lubrax G M A- 2 EP ) 

Lubrificor rotorseals ( Lubrox GMA 2 EP ) 

Lubrificor moncois do bloco coroomento ( Lubrox GMA 2 EP ) 

Lubrificor juntos rototivos do sistemo de rcfriqerocdo ( Lubrox GMA 2 EP ) 

Lubrificor orticulocoes do freio ( Lubrox GMA 2 E P ) 

Lubrificor moncois do eixo do cathead ( Lubrax GMA 2 EP ) 

Lubrificor ocoplomento de tronsmissoo ( Lubrox GMA 2 EP ) 

Substituir oleo lubrificante do compressor de or ( Lubrax CL 7 0 OF ) 

Substituir 6leo do filtro de or do compressor ( Lubrox CL 7 0 OF ) 

Lubrificor moncois do freio hidrdulico ( Lubrox GMA 2 EP ) 

Substituir 6leo da mesa rO T O t iv o ( Lubrox .TRM 5 SAE 140 ) 

Substituir dleo do swivel ( Lubrax TRM 5 SAE 140 ) 

Lubrificor moncois do eixo do tombor principol ( Lubrox GMA 2 EP ) 

Lubrificor moncois do eixo do ex. de trpns f e rgndo do mesa rota tivo ( Lubra& GMA 2 EP ) 

Lubrificor moncois do eixo do tombor auxiliar ( Lubrox GMA 2 EP ) 

Substituir 6leo hidrdulico do conversor "Allison" ( Lubrax MD 4 0 0 SAE IQw ) 

S ubstituir Oleo lubrifica nte do ex. de rcversoo do guincho ( Lubrox TRM 5 SAE 9 0 ? 

Substituir 6leo do reservotdrio do sistemo de correntes ( MG-I SAE 4 0 ) 

Substituir 6leo do ex. de 1ronsfer6ncio do mcso rototivo ( Lubrgx TRM 5 SAE 9 0 ) 

Subslituix_ p~leo lubrificante do eixo de entrodo do ouincho ( Lubrox M G - I SAE 4 0 ) 

ADICIONAL RELATIVOS AOS DTM ( S ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_W
u

-blLUzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.QOi_ mpncpis_^s_.x9^y do tclescdoio ( Lubrox GMA 2 E£_J_ 

Lubrificor eg bps e poljqs do telescopic? ( Lubrox GMA 2 E P ) 

V e rificor nivel de 6leo do reservotdrio do sist. hidrdul I CQ dos mococos ( Mgrfrrgx TR - 4 3 ) 

Inspecionor coneyoes e |untos do sis I emo hidrdulico dos, mococov 

Lubrificor eixo ortiCulado do carro sondo ( Lubrox GMA 2 EP ) 

Lubrificor con t role monuol do freio do corro son dp ( Lubrox GMA 2 EP ) 

Lubrificor roscps dos rnQCOCQS de niyslamejilo. dQ sonda i Lubrox GMA 2 EP ) 

Lubrificor pino rci de ocoplgmcntg COYQIO 00 CQTO ionda ( Lubrax .GMA 2 EP ) . 

Fxtroir or dp sistema hid. de icomcnto do m o s t r o ; pntcs dc iCYOntgr c bpix.or 



P E T R O BR A'S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I H O I [ O H'< A M I I l l f d f f r * * 

T A B E L A DE M A N U T E N p A O 

- M O T O R E S M W M 6 0 1 / 6 0 2 D f ' N C / D I M A N / S E I - I I O M 

IODOS 
Codigos e jx-riodos 

de revisoes 

R c 
R G R 3 RZ P2 

PERIODOS DE MANUTENCAO PARA MOTORES QUE O P E R A M E M CONDlCOES NORMA IS 

SOB CONDlCOES EXTREMAS DE O P E R A C A O I E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX : A G U A DE ARREEECIMENTO DE MA QUALIDADE OU 

CONTAMINADAj POLUipAO DO AR, ALTAS TEMPERATURAS AMBIENTES, SOBRE VELOCIDADE 

FREOUENTE, EXCESSO DE CARGA POR LONGOS PERIODOS, MA' QUALIDADE DE OLEO COMBUSTI-

V E L, ETC.) OS PERIODOS DE MANUTENCAO DEVERAO SER REDUZIDOS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 

J 

V E R I F I C A R 0 N l V E L D E O L E O D O C A R T E R ( V A R E T A ) 

V f R I F I C A R O N I V E L D E A G U A D O R A D I A D O R E L I M P A R C O L M E I A S E N E C E S S A R I O 

V E R I E I C A R V A Z A M E N T O S E M G E R A L 

V E R I F I C A R A P R E S S A O D E O L E O L U B R I F I C A N T E 

V E R I F I C A R A T E M P E R A T U R A D A A G U A D E A R R E F E C I M E N T O 

V E R I F I C A R P R E S S A O D E A R D O S T U R B O S A L I M E N T A D O R E S 

V E R I F I C A R L I M P E Z A D O S I S T E M A D E T U R B I N A 

V E R I F I C A R A T E M P E R A T U R A D O S G A S E S D C E S C A P E 

V E R I F I C A R O S F I L T R O S D E A R O U A N T O A C O N T A M I N A C A O D O A R 

V E R I F I C A R PRESSZO D A S G A R R A F A S D E A R . R E C A R R E G A R S E N E C E S S A R I O 

T R O C A R 0 O L E O D O M O T O R 

T R O C A R O S E L E M E N T O S D O S F I L T R O S D E O L E O L U B R I F I C A N T E 

L I M P A R A C E N T R I F U G A D O R A D E O L E O L U B R I F I C A N T E 

V E R I F I C A R O S F I L T R O S D E C O M B U S T I V E L E T R O C A R O S E L E M E N T O S D O S F I L T R O S 

L I M P A R O S F I L T R O S D E A R . T R O C A R S E N E C E S S A R I O 

V E R I F I C A R O S S I S T . D E M O N I T O R I Z A f A O < T R A N S M I S S O R D A P R E S S A O D E O L E O ) , ( I N T E R R U P T O R T E M P . A G U A . T A C O M E T R O ) 

I N S P E C I O N A R E L U B R I F I C A R T O D O S O S I T E N S D O S I S T E M A D E P A R A D A A U T O M A T I C * 

L U B R I F I C A R A B O M B A D E A G U A B R U T A 

C O N T R O L A R A C O P L A M E N T O D A B O M B A D ' A G U A 

D R E N A R A G U A D O S B U J O E S D O A R C O M P R I M I D O D E P A R T I D A P N E U M A T I C A 

V E R I F I C A R 0 I N T E R C A M B I A D O R D E O L E O 

V E R I F I C A R A C O L M E I A D O R A D I A D O R E L I M P A R S E N E C E S S A R I O 

V E R I F I C A R A A G U A D E A R R E F E C I M E N T O : A Q U A L I D A D E , A D I T I V O S A N T I - C O R R O S A O E A N T I - C O N O E L A M E N T O 

V E R I F I C A R A S V A L V U L A S T E R M O S T A T I C A S 

V E R I F I C A R A C O L M E I A D O A F T E R - C O O L E R ( E M M O T O R E S T U R B I N A D O S ) 

V E R I F I C A R D U T O S D E A R O U A N T O A V A Z A M E N T O S 

V E R I F I C A R F O L G A D A S ' V A L V U L A S . ( M O T O R F R I O ) . 

V E R I F I C A R R E G U L A G E M D E P R E S S A O D O S B l C O S I N J E T O R E S { S U B S T I T U I - L O S S E H O U V E R N E C E S S I D A D E ) 

L I M P A R 0 F I L T R O D O R E S P I R O D O M O T O R 

I N S P E C I O N A R E L U B R I F I C A R A C O P L A M E N T O F L E X I V E L 

L I M P A R 0 I N T E R C A M B I A D O R D E O L E O 

D E S M O N T A R T O T A L M E N T E O S C A B E C O T E S 

V E R I F I C A R 0 E S T A D O D A S V A L V U L A S E G U I A S D E V A L V U L A S 

V E R I F I C A R C U I D A D O S A M E X T E A S C A M I S A S D O S C I L I N D R O S O U A N T O A D E S G A S T E S . E T C . 

V E R I F I C A R E S T A D O D O S E M B O L O S O U A N T O A C A R B O N I Z A C A ' O , A N E I S , E T C 

M O N T A R O S C A B E C O T E S E O S A N E I S D E V E D A C A O D E A G U A P A R A O S C A B E p O T E S 

V E R I F I C A R O S T E R M I N A I S D A S V A R E T A S D E T U C H O O U A N T O A D E S G A S T E S 

V E R I F I C A R A P R E S S A O D O O L E O N O S I S T E M A O E A R R E F E C I M E N T O D O S E M B O L O S ( O U A N D O H O U V E R ) 

T R O C A R A S V A L V U L A S T E R M O S T A T I C A S 

V E R I F I C A R P O N T O D E I N J E C A O ( I N I C I O E F I M ) 

V E R I F I C A R A S T U R B I N A S O U A N T O A S F O L G A S A X I A S , R A D I A I S E C O N T A M I N A C A O 

V E R I F I C A R A H E L I C E D O V E N T I L A D O R E L I M P A R S E N E C E S S A R I O 

V E R I F I C A R 0 A L I N H A M E N T O D O M O T O R A O E Q U I P A M E N T O E A C O P L A M E N T O E L A S T I C O 

R E M O V E R O S E M B O L O S 

V E R I F I C A R A S C A N A L E T A S D O S E M B O L O S Q U A N T O A D E S G A S T E S 

V E R I F I C A R A S F O L G A S D O S A N ^ I S D O S E M B O L O S 

V E R I F I C A R A S C A M I S A S D E C I L I N D R O S O U A N T O A D E S G A S T E S 

V E R I F I C A R O S C A S Q U I L H O S D E B l E L A 

V E R I F I C A R A P O S I C A O D O S I N J E T O R E S D E A R R E F E C I M E N T O D O S E M B O L O S ( O U A N D O H O U V E R ) 

L I M P A R T O D O 0 S I S T E M A D E A G U A D E A R R E F E C I M E N T O 

D E S M O N T A R T O T A L M E N T E A B O M B A D ' A G U A E V E R I F I C A R O S E U E S T A D O G E R A L 

V E R I F I C A R A S T U R B I N A S O U A N T O A S F O L G A S R A D I A I S , A X I A I S E M O V I M E N T O S ( F O L G A D O S R O L A M E N T O S ) 

D E S M O N T A R T O T A L M E N T E O M O T O R P A R A R E V I S A O O E R A L 

A D I C I O N A L R E L A T I V O A S P R I M E I R A 5 0 H O R A S D E O P E R A C A O 

T R O C A R 0 O L E O l U B R l f I C A N T E , L I M P A R O S F I L T R O S D E A R £ T R O C A R E L E M E N T O S D O F I L T R O S E C E N T R I F U G A D O R A 

V E R I F I C A R A S F O L G A S D A S V A L V U L A S E A J U S T A R S E N E C E S S A R I O 

R E A P E R T A R P A R A F U S O S D O S C O L I " T O R E S D E A D M I S S A O E E S C A P E 

V E R I F I C A R T O D A S A S C O N E X O t S , M A N G U E I R A S E S f L O S f M G I R A I O U A N T O A V A Z A M I N T O S 

V E R I F I C A R A F T E R . C O O L f R O U A N T O A V A Z A M E N T O S E S U J f I R A S 

V E R I F I C A R A I I N H A M l N T O D O M O T O R C O M f O U I P A M I N T O E A C O f ' l A M I N T O I L A S l I C O 

V E R I F I C A R A M O H T E C E D O R D l V l H R A f A O Q u A N I O f V I N T U A l t H A N O S 



B I B L I O G R A F I A 

1 - Manual de Perfuracao (Petrobras) 

2 - A p o s t i l a (Aspectos Tecnicos de l a I n d u s t r i a del Petroleo) 

Eng. V i c t o r Bravo 

3 - Manual de O f i c i n a 

MWM Diesel 

4 - Catalogo OILWELL 

5 - Catalogo EMSCO 

6 - Dados para o h i s t o r i c o r e t i r a d o s do J o r n a l Petrobras 

. (Outubro/1983). 
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Numero 

/ 84 
Ano 

N U M ER O DO PROJETO: 

E N T ID AD E RESPONSAVEL: 

E N T ID AD E E X E C U TO R A: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

530*xa#U. 903.O1, 84 

SSFSS 

DP2TS 

Teorica: 
C AR G A HORARIA<  P r 3 t i c a . 

PERIODO DE R E ALI Z AC AO : 

352 Horas 

03.01 a 04.03.34 

O R IG EM DOS RECURSOS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACOMPJUTKTA 

TITULAR DO dRG^o" DE DESENVOLVIM ENTO DE RECURSOS HUMANOS 


