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RELATORIO DAS ATJVIDADES EM JANEIRO E FEVEREJRO/84

PETROBRAS - RPNE /DIMAN

1 - INTRODUgAO

A Petrobras (PetrSleo Brasileiro S.A.) , tem Como obje 

tivo a exploragao e produgao de petroleo.

Considerada uma das maiores empresas brasjleiras , a 

Petrobras procura dentro do nosso territdrio nacional,. 

o petroleo . Sendo este o responsive 1 por grande parte 

das nossa.s fontes de energia. e de outros produtos dele 

derivados .

A busca do petroleo 6 realizada do seguinte modo :

- Equipe de geSlogos e geofisicos estudajn detalhadamen 

te o terreno . Escolhfda o jnesnvo , e feito um estudo 

das diversas camadas do sub$olo , a.tra.ves de metodos 

e processos altamente cientjffcas.

- Local proveniente para a perfuragSo.

- Fim da exploragao .

- Carro sonda encaminha-se para o local designado.

- Eletricistas , mecanicos » sondadopes , plataformis- 

tas , geologos , geofisicos e engenheiros especiali- 

zados , comegam a desenvolver o trabalho para a per- 

furagio .

- Dependendo da profundida.de do pogo , esta operagao ' 

dura cerca de dois ou tres dpas.

- A natureza do trabalho e continuo ̂ riiitteTPvup.ta. Duran 

te as vinte e quatro horns do dia.

- Cada sonda tem sua equipe de manutengao , que ofere 

cem uma garantia ao tempo de vida. de cada maquina.



2

A medida que a broca de perfuragao vai penetrando no 

pogo , vao-se acrescentando tubos , em segmentos de 

dez metros . Sendo tambem injetado um produto quimi- 

co o quad se chama lama de perfuragao. Uma misturade 

betonita , argila , 5leo diesel, agua, etc., que man 

tern a pressao ideal para que as paredes do pogo nao 

desmoronem e que serve , tambem , para lubrificar a 

broca , limpar o pogo e deter o gas e o petroleo, no 

caso de descoberta . A lama e injetada no pogo atra 

ves de uma bomba alternativa , vulgarmente chamadade 

bomba de lama,

Terminada a perfuragSo e colocagao da tubulagao , fazj 

se a instalagao da unidade de bombeio , conhecida pê  

lo nome de cavalo-de-pau.

Ao termino da etapa acima , o pogo cojnega a produzir, 

ate que o mesmo fique extinto, sendo retirada a unida 

de de bombeio.
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2 - SUMARIO

- R P N E - Regiao de Produgao do Nordeste

- DIMAN - Divisao de Manutengao

- S P T - Sonda de Produgao Terrestre

- E C A - Estagao de Compressores de Atalaia

- SETOF - Setor de Oficinas

- TECARMO - Terminal de Carjnopolis

- SEMEC - Setor de Mecanica

A RPNE , cuja a sede $e localiza ejn, Aracaju-Se e rê )on

savel pela Petrobras na regia.Q , controlando a produ

gao de petroleo tanto do estado em que se encontra, co 

mo tambern o de Alagoas.

A DIMAN , compreende a divisao de jnanutengao dos equi- 

pamentos que diz respeito a produgao , tendo como sub- 

divisao :

- SETOF - Setor responsavel pela recuperagao das pegas 

como tambern a fabricagao desta? quando necessario.

- SEMEC - Setor responsavel pela mecanica geral dos 

equipamentos .

A DIMAN e a responsavel pela manutengao das sondas de 

produgao terrestres e marjtimas.

0 TECARMO e o responsavel pelo armazenamento das produ 

goes de petroleo.
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3 - CQMTE0DO

Desenvolvimento :

3.1 - No campo em Carmopolis :

Participei da manutengao preventiva das unidades de bom 

beio , SPT's e dos pogos de produgao. Trabalho este.efe 

tuado pelo SEMEC , Setor subordinado a DIMAN.

As equipes fazem a manutengao das unidades de bombeio ' 

dos pogos de Carmopolis e outros jnuniclpios vizinhos,Ca 

da equipe recebe a relagao das unidades a serem inspe - 

cionadas . Chegando ate a unidade v eles verificam a ten 

sao nas correias e seu desgaste , o aperto das porcas e 

parafusos , nivel de oleo do redutor , freio , etc. No 

final do dia e feito uiu rela.torio especificando qual o 

trabalho efetuado em cada unidade inspecionada.

Sao as unidades de bombeio que enviam o petroleo para ' 

as estagoes coletoras . Nelas , o petroleo e tratado e 

retirada "toda" a agua e gas existente no mesmo.

Todo^.o petroleo produzido no campo de Carmopolis sao ' 

bombeados atraves de oleodutos ate o TECARMO , localize 

< do na costa maritima de Aracaid , onde sao armazenados / 

em reservatorios . Dai , o petroleo bruto e encaminhado 

por navios petroleiro a Salvador para serem refinados.

Em alguns pogos , devido a alta viscosidade de oleo,on

de , nas condigoes de reservatorio , e imposslvel sua' 

produgao por metodos convencionais de bombeio, torna-se 

necessario a injegao de vapor , fornecido pelas estagoes ge 

.̂radoras de vapor, facilitando o deslocamento do oleo do re 

servatorio para o pogo e dai para a superflcie , atra

ves de bombeio mecanico.

A manutengao de urn pogo consiste , no deslocamento do 

carro sonda ate este pogo para retirada da tubulagao '
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que se encontra parafinada , ou seja , a medjda que o • 

petroleo vai sendo bombeado , as paredes da tubulagao ' 

vao crxando uma camada espessa de parafina proveniente' 

da viscosidade do petrSleo , diminuindo a sua vazao e 

baixando a sua produtividade . Em seguida troca-se esta 

tubulagao por outra Ixmpa e retorna a operagao normal' 

de bombeamento . Esta operagao § de natureza contxnua ' 

variando de um a doxs dias de operagao dependendo da pro 

fundidade do pogo.

A manutengao das SPT's estao detalhadas conforme anexo'

( 2 ) onde sao mostrados o sistema de transmissao ,bem 

como a carta de manutengao da SPT 67.

t
3.2 - SEDE - SETOF

E&te setor e responsavel pela manutengao corretiva dos 

equipamentos . Neste , acompanhei a desmontagem da SPT- 

39 , na qual iria ser feita a manutengao de todo o equi_ 

pamento , bem como , algumas modificagoes em seu siste

ma hidraulico e pneumatico . Nao tive a oportunidade de 

acompanhar tais modificagoes devido ao termino do esta- 

gio . Tive tambem a oportunidade'de acompanhar mais de 

perto , todo o trabalho realizado com relagao a manu - 

tengao de valvulas de seguranga e allvio , das bombas ' 

injetoras e dos compressores . Estes assuntos serao abor 

dados nos itens posteriores .

3.2.1 - YAEVEOLAS DE SEOIMKigA E/OM ALIVIO

A finalidade principal de uma valvula de seguranga/alxvio 

e a protegao de vidas de equipamentos , evitando aumen- 

to de pressoes alem dos limites perigosos . Devendo.es- 

ses tipos de valvulas , ser manuseadas , instaladas e 

mantidas com o maximo cuidado como qualquer outro ins - 

trumento de precisao .
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Uma valvula de seguranga/ Alivio e um dispositivo au- 

to-operado , que usa a energia do proprio fluido que 

controla para sua operagao .

Em princlpio , deve atender a tres fungoes basicas, de 

forma confiavel e precisa :

1 - Abrir a uma pressao pre determinada ;

2 - descarregar todo o volume previsto em seu dimensio

namento , na sobrepressao permitida ;

3 - Fechar dentro do diferencial de alivio permitido ,

com a vedagao inicial .

Principals partes e suas fungoes :

. BOCAL e DISCO - Sao as partes que se encontram em 

contato com o fluido . Sao as pegas que "contem" a 

pressao antes da abertura da valvula ;

. MOLA e HASTE - A forga estatica da mola comprimida 

e transmitida para o disco atraves da haste . Para 

cada valvula e pressao de ajuste existe uma mola 

com caracteristicas definfdas, faixa de pressao ou 

banda proporcional. Devendo esta, nunca ser usada' 

fora dessa faixa ;

. GUIA e ANElS DE AJUSTE - A guia. e a pega responsa- 

vel pelo alinhamento perfeito das partes moveis.Os 

aneis de ajuste do bocal e da guia possibilitam o 

controle da agao da valvula C^bertura precisa, cur 

so total e diferencial de alivio apropriado) .

DEFINigOES

. VALVULA DE SEGURANQA

E um dispositivo automatico de alivio de pressao,atua 

do pela pressao estatica na entrada e caracterizada ' 

pela abertura instantanea (pop action) , Isso ocorre' 

quando o fluido e vapor ou gas.
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. VALVULA DE ALlVIO

E urn dispositivo automatico de alivio de pressao , 

atuado pela pressao estatica na entrada e que se ' 

abre a medida que a pressao aumenta , acima da pres

sao de ajuste ,, o que ocorre no trabalho com liqui- 

dos .

VALVULA DE ALlVIO E SEGURANgA

E a valvula que opera com vapor/gas e llquido ,simul_ 

taneamente .

PRESSAO DE AJUSTE

£ a pressao de entrada. , na qual a valvula foi coli- 

brada para abrir , no processo,

Em uma valvula de Alivio (que opera com liquidos), a 

pressao de ajuste e o ponto no qual a valvula inicia 

a descarga (fluxo contJnuo) . Em uma Valvula de Segu 

ranga (vapor/gas), a pressao de ajuste e o ponto de 

"explosao" (pop) , ou seja , abertura instantanea.

PRESSAO DE OPERAgAO

E a pressao de "trabalho" do processo (Vaso.linha , 

caldeira , etc.) em condigoes normais .

SOBREPRESSAO

E a porcentagem da pressao de ajuste na qual a valvu 

la tera atingido sua capacidade de descarga.

ACUMULO

Aumento de pressao acima da m&xima pressao de traba

lho permitida , durante a. descarga da valvula de se- 

guranga .

E o mesmo que sobrepressao , quando a valvula esta. '
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ajustada para a maxima pressao de trabalho permitida. 

CONTRA-PRESSAO

E a pressao estatica na saida de uma valvula de all- 

vio devido a pressao no sistema de descarga . Acarre 

tando uma mudanga na Pressao de Ajuste , Pressao de 

Fechamento , Diminuigao da Capacidade de Allvio,etc.

DIFERENCIAL DE ALlVIO (BLOWDOWN)

Valor em porcentagem da pressao de ajuste que deter- 

mina a pressao na qual a valvula voltara a estar f<2 

chada .

Existe a valvula modelo JOS com capuz rosqueado ,di- 

ta standard . Para aplicagSes com contra-pressao va- 

riavel ou em meios corrosivos, e recomendado o mode

lo JBS com foie balanceado.

0 foie evita que fluidos letais escapem para a atmos 

fera e impede que a contrapressao na linha. interfira 

na abertura da valvula.

As valvulas que trabalham com vapor devem possuir o 

castelo aberto . Evitando com isso , a fadiga da mo- 

la . Devido ao fato desta estar em contato com o ar' 

atmosferico , trocando calor com o mesmo.

Procedimento de inspegao , manutengao e teste de val 

vulas de'“seguranga e allvio .  < :.i„.

Ve-se a prioridade de utilizagao da valvula .levando 

em consideragao onde esta sera utilizada.

Faz-se uma limpeza na parte interna do bocal, pelo ' 

flange de entrada . Em seguida faz-se urn teste de RE 

CEP^AO para verificar se a mesma esta abrindo com a 

pressao na qual foi calibrada (pressao de ajuste).' 

Teste esse , feito apenas quando se suspeita que hou
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ve violagao da mesma ou em casos especiais .

Desmontagem geral para limpeza e inspegao , onde se ' 

verifica o estado de todas as pegas corao : mola , di£ 

co, bocal , suporte do disco etc. Em seguida faz-se a 

lapidagao das sedes das valvulas ,, caso o desgaste ' 

seja normal . Se este for mais acentuado , e aconse - 

lhavel fazer uma usinagem para posterior lapidagao.

A lapidagao e feita com abrasives em pS, disperse em 

velculo pastoso ou llquido ,sobre um bloco de ferro ' 

fundido previamente lapidado , ou diretamente na ma - 

quina de lapidagao - LAPMASTER 15" - 60 ciclos - 220 

volts . A mesma tern como objetivo deixar a superflcie 

de contato perfeitamente plana e com aspereza compat 

vel com o polimento posterior . Este , por sua vez, 

feito a mao , com abrasive em veiculo liquido ou pas 

toso de granulometria bastante fina.

No polimento se verifica o grau de reflexao (espelha - 

mento) da superflcie , que permite a verificagao da * 

planicidade pelo processo da interferencia optica (ex. 

plicagoes mais detalhadas a seguir). Outra finalidade 

e aumentar a superflcie de contato e com isso a estan 

queidade e a vida da. superflcie de vedagao.

Antes da montagem e apos a limpeza da.s pegas de ago ' 

carbono , pulverizando-as com verniz aerosol , para. ' 

evitar a corrosao tem-se, cuidado para, nao atingir ' 

as partes polidas e de ago inoxida.vel . Caso as valviJ 

las trabalhem 'com vapor , nao se fa.z a pulverizagao' 

com verniz , pelo fato deste , em contato com o calor 

gerado pelo aumento de temperatura,, ocasionar uma cau 

cinagao no seu interior , danificando-a . Nesse caso' 

deve-se pintar com "silicato inorganico de zinco" a 

qual suporta altas temperaturas .

Ap5s a colocagao do corpo da valvula no flange de tes 

te adequado , procede-se a montagem da mesma. . Tendo' 

o cuidado de colocar todas as junta's, lubrificar com 

graxa grafitada todas as roscas e parafusos . Evitando

(H
t
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com isso a corrosao e facilitar uma posterior desmon- 

tagem . Em caso de valvulas que trabalham com vapor , e 

aconselhavel lubrificar com graxa a base de cobre , pa

ra obter os mesmos objetivos.

A montagem e feita da seguinte maneira :

. Apos a colocagao do corpo da valvula no flange de te£ 

te e das juntas de vedagao , coloca-se o anel de regu 

lagem (Blowdown) que regula a pressao de funcionamen- 

to da valvula ;

. Coloca-se o disco com o respective suporte , o guia e 

a haste ;

. Poe-se o suporte inferior da mola , a mola , seguida ' 

do suporte inferior da mesmia, a junta do castelo, o ' 

castelo , o parafuso de regulagem com a porca de trava 

e em seguida coloca-se as porcas dos prisioneiros, aper_ 

tando-as ;

. Enrosca o parafuso deixando-o proximo do ponto de regu 

lagem ou de abertura da valvula.

Apos a montagem procede-se a um teste de abertura da ' 

mesma . Ajusta-se convenientemente a posigao do parafuso 

e repete os testes ate a obtengao do ponto de abertura ' 

desejado . Nesse teste , ajusta-se a pressao da mola,sen 

do esta superior a pressao de trabalho . Utilizando para 

isso um dos manometros existentes na maquina de teste. Em 

seguida , eleva o anel de regulagem ate encostar no supor̂  

te do disco , girando-o uns dois ou tre$ dentes no senti- 

do oposto e procede a uma. abertura explosiva da valvula ' 

(POP) . Feito isso , trava-se o parafuso com a porca de 

trava , colocando posteriormente o capuz com a respectiva 

junta . Finalmente, baixa o anel de regulagem ate o ponto 

recomendado , indicado pelo fabricante no corpo da. valvula, 

travando-o logo em seguida. . Apos esse procedim.ento , sela- 

se o capacete e o parafuso de tra.va • Evitando com isso. 1 

uma possivel violagao . Anota-se no castelo da. mesma , o



11

ponto de abertura e a sua identificagao . Estando esta 

pronta para entrar em operagao .

- Interpretagao das amostras de planicidade - Processo 

da Interferencia Optica.

As pegas devem estar secas , limpas e ter uma superfjL 

cie reflexiva de modo que as faixas de luz se tornem ' 

visiveis e possxveis de interpretar . Quanto mais proxi_ 

ma a pega estiver da lente tanto mais larga as faixas .

As faixas formadas sob a luz monocrojnatica e a lente ' 

optica formam um mapa topografico da superficie » com as 

linhas se curvando em diregao a linha do ponto de contato , indi - 

cando concavidade , enquanto que aquelas em sentido oposto indi - 

cam convexidade.

As faixas absolutamente retas , paralelas e equidistan- 

tes , indicam uma planicidade perfeita . A medida que o 

bloco aferido se torna menos piano , as faixas de inter_ 

ferencia sao vistas com maior curvatura . Em todos os ' 

casos a base de comparagao & uma linha imaginaria tangen 

te a faixa de interferencia e paralela, a linba de conta

to do bloco aferidor e a lente optica, . 0 nfimero de fai

xas cortadas pela linba tangente indica o grau de varia- 

gao , a partir da planicida.de perfeita , sobre a area da 

pega .

Alguns Exemplos :

. Pegas Retangulares

1. As falsas retas , paralelas e equidfstantes r indicam 

que a superficie esta perfeftamente plana at£ no milio 

nesimo de polegada .

( g ) .  linha de contato

2. A linha tangente corta uma banda completa , indfcando 

que a pega esta fora de planicidade uma faixa inteira.
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A curvatura afastada da linha de contato indica que a 

pega esta convexa .

linha de contato

3.2.2 - BOMBA INJETORA

0 laboratorio de bomba injetora da referida empresa , 

pertencente a oficina de motores , trabalha com equipamentos 

de injegao diesel , sendo , o mesmo , composto dos seguintes 

itens :

- Bomba injetora ;

- Regulador de rotagao ;

- Bomba alimentadora ;

- Avango de injegao ; -

- Filtro de combust!vel_ ;

- Porta-injetores e bicos injetores .

No motor , o combustivel e injetado pela bomba injetora 

em quantidades dosadas com exatidao . 0 combustlvel penetra' 

na camara de combustao atraves dos bicos injetores . No curso 

de aspiragao , o motor apenas aspira ar o qua! e comprimido ' 

na camara de combustao para 30 ate 55 Kgf/cm aquece-se a tern 

petarua de 700 a 900 °C , de sorte que o combustrvel injeta

do nesse ar sofre uma autocombustao . E preciso po.rem que o 

combustivel seja injetado na camara de combustao sob condigoes 

bem determinadas ;

- Numa quantidade perfeitamente dosada de acordo coin a 

carga do motor ;

- No momento exato ;

- Durante urn interyalp de tempo bem. deterpinado .
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- FUNCIONAMENTO

A bomba alimentadora aspira o combustivel do tanque , 

pressionando-o pelo filtro a camara de aspiragao da bomba ' 

injetora . 0 pistao da bomba injetira acionado pelo eixo

de comando pressiona o combustivel atraves da valvula de ' 

pressao e pleo tubo de pressao ao bico injetor . Depois de 

terminado o curso de pressao , a valvula de pressao fecha , 

sob a agao da mola , o tubo de pressao ; e o pistao e nova- 

mente levado a sua posigao inicial pela sua mola.

- ELEMENTO DA BOMBA INJETORA

0 numero de elementos da bomba injetora , corresponde 

ao numero de cilindros no motor. Cada elemento consta de urn 

pistao e de urn cilindro . 0 pistao e ajustado com tanta pre 

cisao ao seu cilindro que , mesmo a pressbes elevadas e bai_ 

xas rotagoes , veda perfeitamente . Por isso so podem ser ' 

substituldos elementos completes , de nenhuma maneira pistao 

ou cilindro separadamente.

- BOMBA ALIMENTADORA

As principals fungoes da bomba alimentadora § a de trains 

portar oleo do tanque para a bom.ba injetora via filtro e San

gria do sistema , atra.ves da, bomba manual . Pressao da bomba' 

2.5 a 4,5 Kgf/cm2 .

- VALVULA DE RETORNO

A valvula de retorno pode $e localizar tanto num bos fil 

tros ou na galeria da bomba injetora . Essa valvula. existe pa 

ra manter constante a pressao de alimentagSo na galeria da 

bomba , sangria constante do sistema! , permitir o retorno cons 

tante do excesso de combustivel ao tanque e manter a galeria ' 

da bomba injetora , filtros e tubulagoes cbeias quando o motor
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estiver parado, facilitando a partida.

A valvula de retorno tem uma pressao de abertura regu
2 —

lada para 1 a 1,5 Kgf/cm

- BICOS INJETORES E PORTA-INJETORES

0 combustxvel procedente da bomba injetora sob alta '
_ 2

pressao (ate 1.000 Kgf/cm ) e injetado na camara de combus- 

tao atraves dos bicos injetores.

Urn bico injetor consta de corpo e agulha . Essas pegas 

sao feitas uma para a outra com maxima precisao , devendo ' 

ser consideradas sempre como unidade e trocadas sempre em ' 

conjunto .

0 bico e comandado pela pressao do combustxvel. A pres 

:.sao produzida pela bomba injetora atua sobre o cone de pres

sao da agulha levantando-a de sua sede , quando a forga de 

baixo for maior que a contrapressao de cima, resultante da 

mola de pressao do porta-injetor. 0 combustxvel e ,entao,in

jetado atraves do (s) orifxcio (s) do bico na camara de com- 

bustao .

A pressao de abertura do bico e determinada pela tensaoo 

preliminar (ajustavel) da mola de pressao no porta-injetor.0 

curso da agulha e limitado pela superfxcie plana entre a has 

te da agulha e o pino de pressao.

- TIPOS E APLICAgAO DOS BICOS INJETORES

Existe os bicos de furos para motores de injegao dire- 

ta e os bicos de pinos para motores de injegao indireta com 

antecamara .

Nos bicos de varios furos , os mesmos formam urn angulo 

entre furos de 180° . Mantendo assim uma melhor distribuigao 

do combustxvel na camara de combustao . A pressao de abertu 

ra dos bicos situa-se em geral entre 150 e 250 Kgf/cm .

Os bicos de pino sao empregados em motores de amtecama 

ra e de camara de turbulencia . 0 preparo da mistura , reali
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za-se nesses motores principalmente , por agao da turbulen 

cia do ar e pelo formato especial do jato. A pressao de ' 

abertura do bico situa-se na maioria das vezes entre 80 e 

150 Kgf/cm2 .

- VALVULA DE PRESSAO

Quando a helice de comando do pistao deixar descoberto 

o oriflcio de comando , a pressao no cilindro da bomba cai. 

A pressao mais elevada no tubo que vai ter aos bicos inje- 

tores e a mola da valvula , pressionam a valvula de pressao 

para a sua sede . Ela fecha o tubo ate que , com o novo cur 

so de pressao , o debito comega novamente . A valvula de' 

pressao tern ainda a finalidade de "aliviar" o tubo de pres

sao. Esse alxvio e necessario para se conseguir urn fechamen 

to rapido da agulha do bico e se evitar que goteje combust! 

vel na camara de combustao.

Para a sincronizagao da bomba com o motor , existem ' 

duas marcas do inicio da injegao,tanto no motor como na bom 

ba injetora. Fundamentalmente toma-se por base o cilindro ' 

numero urn do motor (curso de compressao) porem devem ser '
J

consideradas em todo o curso as indicagoes do fabricante do 

motor . A marcagao do inicio do debito encontra-se no motor 

diesel , na maioria das vezes , no volante, na polia ou no 

amortecedor de vibragoes do motor. Na bomba injetora tem-se 

o inicio do debito para o cilindro n? 1 , se a marca no se- 

mi-acoplamento ou no avango de injegao coincidir com o tra- 

go na carcaga da bomba injetora,

0 cilindro n9 1 e , em geral, o primeiro no lado do ' 

ventilado do motor . 0 cilindro da bomba n9 1 e o mais pro 

ximo do acionamento da bomba . Antes da montagem e preciso 

fazer coincidir a marca do inicio do debito no sentido da 

rotagao com a marca da carcaga.
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- REGULADOR DE ROTAgAO

Conforme sua aplicagao , exige-se dos motores que,inde 

pendentemente da carga , mantenha constante uma determinada o 

rotagao ou, quando trabalhar dentro de urn determinado ambi- 

to de rotagao que nao ultrapassem , para cima ou para baixo 

num valor inadmissivel.

Para manter a requerida rotagao com carga variavel e 

preciso que as quantidades de combustivel que vao ter ao mo 

tor , sejam dosadas de acordo com o torque necessario.

Os movimentos dos contrapesos (do regulador centrifugo) 

sao transmitidos para a cremalheira da bomba injetora . Es- 

ta e , pois, conforme caso , deslocada em diregao a STOP ou 

debito maximo . De sorte que as rotagoes do motor sao regu 

ladas automaticamente nos ambitos desejados . Conforme a sua 

aplicagao odiferenciam-se :

1 - Reguladores "RQ" - regula marcha lenta e rotagao maxima.

Para motores veiculares .

2 - Reguladores variaveis tipos RSV ou RQV para motores regu

lados automaticamente em todo o ambito de rotagoes (moto 

res de tratores , geradores , marltimos e aLguns motcres' 

veiculares) .

- AVANQO DE INJEgAO

Ja que a melhor combustao e , portanto , a maior poten 

cia de urn motor diesel se consegue com o pistao em uma deter 

minada posigao , convem avangar o inicio do debito da bomba’ 

injetora a medida que aumenta a rotagSo. Para isso ha o avan 

go automatico de injegao. 0 eixo da bomba pode entao durante 

o funcionamento , ser girado ate 8° em relagao ao eixo do mo 

tor ; o inicio de injegao tambem avanga por esse mesmo valor.

0 avango de injegao recomenda-se principalmente em mo-
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tores com grande ambito de rotagao ( motores de caminhao) e 

grande comprimento dos tubos de pressao . Ha dois tipos de 

avango automatico que , nao se diferenciam quanto ao seu ' 

funcionamento . Descreveremos o tipo de 4 molas (modifica - 

gao D).

0 avango automatico funciona em fungao da rotagao.Pa

ra a deslocagao , usa a forga centrifuga . Seu acionamento' 

e feito pelo motor , atraves da carcaga , na qual se encon 

tram dois contrapesos centrlfugos apoiados em dois pinos.Ca 

da contrapeso tern , em cima urn rolete movel.

Com o aumento da rotagao , os contrapesos se deslocam 

por agao centrifuga e pressionam com os seus roletes as su

perficies curvas de disco de avango . Eles sobrepujam a for 

ga da mola e giram o flange de avango junto com o cubo, o 

qual esta ligado rigidamente com o eixo de comando da bomba 

injetora . Avangando assim o ponto de injegao.

Acompanhei a desmontagem , troca da pega defeituosa ' 

(contrapeso centrifugo) , montagem e teste da bomba injeto 

ra juntamente com o regulador centrifugo . Para que os tes

tes acima sejam feitos , e necessario a utilizagao das tabe 

las de teste , assim como o emprego das ferramentas espe- 

ciais e das bancadas de teste Bosch.

0 regulador de rotagao e tao importante como a propria 

bomba injetora , pois o funcionamento perfeito do motor diesel 

sem o regulador , que influi sobre o combustivel injetado , 

nao seria possivel . Urn motor diesel sem regulador de rota - 

gao iria parar completamente no ambito de rotagoes baixos ou 

disparar ate a sua destruigao .

A montagem da bomba injetora e feita da seguinte manei

ra :

. Faz-se a ajustagem do eixo de comando . A folga axi 

al deve ficar entre 3 e 13 centesimos de mm , sendo medida' 

atraves de urn relogio comparador , para rolamentos de esfe-
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ra. Caso os rolamentos sejam de roletes , a folga deve ser 

de 0,02 a 0,06 mm ;

. Mede-se , com urn paqulmetro, a saliencia do eixo de 

comando . Nesta deve ser igual a 9,5 mm medidos da face in - 

terna da regua a borda da carcaga ;

. Feito os dois ftens anteriores , comega a montagem 

propriamente dita . Coloca-se em primeiro lugar a cremalhei 

ra, seguida do elemento , o qual e composto de cilindro e 

pistao . Na sequencia vem a valvula de pressao, anel de ve 

dagao e mola.da valvula , porta-valvula e manga de regula 

gem , na qual esta incluida a coroa dentada . Os dentes da 

mesma , devem encaixar perfeitamente nos dentes da crema - 

lheira . Possuindo ambos a mesma quantidade de dentes.Caso 

os dentes nao se ajustem perfeitamente , quando posta em' 

funcionamento ira acarretar a quebra da carcaga da bomba * 

inj etora;

. Monta-se o prato superior da mola , mola do pistao, 

pistao , prato inferior da mola e tucho de roletes ;

. Pressiona-se a mola do pistao , a qual e presa atra 

ves de cavaletes , fazendo com que o local por onde passa o 

eixo de comando fique livre e este , possa ser colocado ;

. Terminado o item anterior , coloca-se as "capas" , 

que serve para vedar o oleo lubrificante existente na parte 

inferior da carcaga , onde se localiza o eixo de comando ;

. Finalmente , coloca-se os mordentes . Em numero de 

tres , para uma melhor fixagao dos porta-valvulas ;

3.2.3 - CCMPffiESSOKES

0 compressor e uma maquina , cuja a finalidade e ele 

var a pressao de urn gas . Os mesmos sao fabricados em diver 

sos tamanhos e tipos , para atender a demanda diversificada
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de aplicagoes industrials , comerciais e domesticas .Pos - 

suindo cada classe requesitos proprios de lubrificagao .

Sendo o ar o gas mais abundante , e o mais utilizado 

em compressores . Embora varios dos principios envolvidos' 

tambem sao aplicaveis a compressao de outros gases.

Os compressores sao classificados em dois tipos ge - 

rais : deslocamento positivo e cinetico (ou dinamico) . Os 

compressores de deslocamento positivo aumentam diretamente 

a pressao pela redugao do volume da camara na qual se encon 

tra o gas ao.passo que os compressores cineticos , os quais 

sao projetados para transmitir energia cinetica ao gas,con 

vertendo-a em energia de pressao.

Urn dos compressores mais comuns de deslocamento pos:L 

tivo e o tipo alternative ou de embulo. Sendo este , o tipo 

de compressor mais difundido pela empresa , incluindo os de 

grande porte . Acompanhei e participei da desmontagem,troca 

de pegas defeituosas e posterior montagem de alguns dos ' 

compressores . Nestes , a maioria de suas pequenas unidades 

ede simples efeito isto e , o embulo executa somente uma ' 

aspiragao e uma compressao por revolugao da ar.vore de mani 

velas . A disposigao do cilindro , embulo , pino do embulo, 

biela , arvore de manivelas e carter e semelhante a de urn 

motor a gasolina .

Por sua vez , as unidades maiores sao geralmente de 

duplo efeito , sendo o embulo acionado por uma haste atra 

ves de uma cruzeta como uma maquina a vapor. Possuindo ' 

duas faces , o embulo executa duas vezes mais trabalho por 

revolugao da arvore de manivelas , fazendo duas aspiragdes' 

e duas compressoes.

Cada cilindro do compressor possui , ao menos, uma ' 

valvula de admissao e uma de escape para controlar a entra 

da e a saida do gas. Estas valvulas sao abertas e fecha - 

das automaticamente por intermedio da atuagao da pressao '
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sobre elas.

Existem outros tipos de compressores de deslocamento 

positivo do tipo rotativo , parafuso e ldbulo. Os cineti - 

cos sao do tipo centrlfuco e fluxo axial.

4 . C O N C L U S A O

Durante os dois meses que atuei como estagiario da 

Petrobras S.A. (RPNE/DIMAN), tentei aproveitar o maximo do 

que me era exposto . Procurando sempre, atraves de leituras 

posteriores , suprir as deficiencias por mim encontradas . 

Adquirindo com isso , uma certa experiencia pratica como ' 

tambem aperfeiqoando meus conhecimentos teoricos.

Aproveito tambem para agradecer a todo o pessoal da 

DIMAN que nao mediu esforqos para me auxiliar durante este 

periodo.
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Sonda de produpao terrestre auto-transportavel equipada com guincho 

de tambor duplo com mastro auto—portante tripoide destinada a servico em 

popes de produpao de Petroleo de ate 1.800 metros de profundidade.

0 sistema de acionamento do guincbo e aotado de motor diesel de mar 
ca Scania Mod. DS-ll/"06 com potencia maxima de 236 CV.

A transmissao e composta de rodas dentadas e correntes com lubrifi

capao em banho de oleo.

As arvores de transmissao (lomada de forpa e intermediaria) sao mon 

tadas em rolamentos auto— compensadores de rolos com bucba conica em mancais 

t>i-partidos. A lubrificapao dos rolamentos e a graxa.

0 guincbo e constituido de dois tambores (principal e auxiliar) de 

acionamento por meio de correntes e embreagens pneumaticas. As arvores dos 

tambores sao montadas em rolamentos auto-compensadores de rolos em caixas’ 

de mancais bi-partidas que permitem a retirada do conjunto completo e da 

ainda fac.ilidade e precisao na montagem. A entrada de forpa para o guincbo1 
se da na arvore do tambor auxiliar- Sendo o seu tambor de cabo montado s_o 

bre rolamentos auto-compensadores de rolos a arvore do tambor auxiliar no 

de ser usada como arvore de molinete, adaptados urn em cada extremidade da 

arvore.

Os freios do guincho sao mecanicos, de cinta, com elementos de frena
f ~ ^

gem substiturveis, refrigerados por aspersao d ’agua.

A lubrificapao das correntes do guincbo e feita por salpico de oleo. 

Os mancais sao lubrificados a graxa.

0 mastro e tripoide, auto—portante, construddo em tubos de apo, sol 

dado eletricamente. 0 sistema de ipamento e composto de um guincbo de *fun 

pao especxfica, acionado pelo sistema hidraulico da sonda.

0 mastro e provido de um suporte de levantamento e fixapao, de apoio 
excentrico, que permite o avanpo ou recuo de ate 220mm. para melbor posicio- 
namento da catarina com centro do popo.

0 bloco de coroamento possui auatro roldanas, sendo tres para o siŝ  

tema de ipamento e baixamento da catarina e uma para o cabo do tambor auxi 

liar. As tres roldanas dao ao conjunto, bloco de coroamento e catarina, * 

uma formapao para quatro pemas de cabo. A disposipao das roldanas no bloco 

de coroamento foi escolbida de tal forma a fim de permitir que a face_plana 

da catarina fioue voltada para o mastro dando, portanto, maior seguranpa- o 

peracional.
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A catarina possui duas roldanas e sola no guincho evitando, portanto, 

choaues violentos ao sistema.

0 sistema de nivelamento e provido de dois cilindros hidraulicos que 

permitem urn facil e rapido nivelamento da sonda.

0 acionamento da l>om"ba do sistema hidraulico e feito por meio de em — 
"breagem pneumatica comandado do painel de comando da sonda.
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DADOS GERAIS

1. SONDA

Comprimento (posipao de transporte) 

Altura (posipao de transporte)-....

Capacidade de carga no gancho.....

Largura (posipao de transporte....

Altura (posipao de trabalho)......

Distancia ao centro do popo.......

16.760mm 
5.035mm 

40 Ton. 

2915 ,0mm 
20680,0mm 
1.320,8mm

2. GUINCHO

2.1. TAMBOR PRINCIPAL

Diametro (Tambor vazio)..........................  406,0mm

Comprimento......................................  1.183,0mm

Diametro de flange.......................   760,0mm

Capacidade de carga c/uma camada de cabo $  1".... 11 Ton.

Diametro do tambor de freio...... .....;.........  952,5mm

Largura do tambor de freio.............   152,4mm

2.2. TAMBOR AUXILIAR

Diametro (Tambor vazio)..........................  406,0mm

Comprimento........ ..............................  940,0mm

Diametro de flange...............................  1.000,0mm

Capacidade (tambor cbeio de cabo de 9/l6")»->* 3-880,OKg

Diametro do tamb&r de freio'......................  952,5nmi

Largura do tambor de freio.......................  152,4mm

3a mo t o r

Modelo SCANIA DS-11 

Potencia continua 236 CV a 1800 RPM 

Potencia intermitente 262 CV a 1800 RPM 

Torque maximo 111,0m Kgf a 1400 R H  (DIN 70020)

4- MASTRO

Altiura (posipao de trabalho)....................... . 20.680,0mm

Capacidade bruta nominal equivalente..................  90 Ton.

5- BLOCO DE CCRQAMENTO

Capacidade bruta..................... ................  90 Ton.
Niamero de polias de 609,6mm...........................  3
Polia do cabo do tambor auxiliar......................  508,0mm

6. VELOCIDAIE
Tambor auxiliar.......................................  1 (x 5)
Tambor principal......................................  2 (x 5)
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CUIDADOS BE OPSRAQlO

0 operador em conjunto com sua equipe de operagao da sonda devera 
atentar para os seguintes itens:

1. Verificar o nivel de agua da descarga iimida e completar, se neces 

sario;

2. Verificar se as porcas de travamerrto dos cilindros de nivelamento 

estao travadas;

3. Antes de igar ou "baixar o mastro verificar se os caDos do sistema 

de igamento estao corretamente posicionados nas roldanas e em Doa 

estado de conservagao;

4. JTao desligar o motor de acionamento do guincho com a embreagem ’ 

principal ligado (embreagem do motor do guincho) a nao ser em ca- 

so de emergencia;

5« Verificar o perfeito nivelamento da sonda antes de comegar o le 

vantamento do mastro;

6. Manter sempre limpo o painel de comando de operagoes:

7« Trocar os cabos de ig_amento do mastro a cada 60 operagoes de iga— 
mento, ou quandc as condigoes o aconselharem.

! 1 1 1 ! 1 ! i t 1 i 1 t r 1 1
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CUIBADOS DA EQUIPS DE MAMPEENCAO

A manutenpao do motor do guincho, caixa de marcha e compressor deve 

ser feita de acordo com o piano de manutenpao dos respectivos fabricantes.

Os procedimentos de lubrificapao a oleo e graxa, bem como os resped_ 

tivos periodos de nova lubrificapao estao listados na carta de manutenpao* 

(Desenho Ref. 02.00.004).

As correntes do guincho sao lubrificadas por gotejamento de oleo. 0 • 

numero de gotas por minuto e regulado por meio de valvulas existentes na 

saida de cada reservatorio de oleo.

A corrente do guincho de ipamento do mastro deve ser verificada *' 

.diariamente e .regularmente liibrificada.com banho de oleo.

0 sistema de freio deve ser verificado semanalmente. Atentar para * 

os seguintes itens:

- Eolga nas cintas dos freios

- Arranhaduras nos tambores

- Estudo das sapatas de fricpao

- Funcionamento do sistema de refrigerapao

 As seguintes verificapoes devem ser feitas para o sistema pneumatico:

- Drenar diariamente a agua do reservatorio de ar e do copo de decan- 

tapao de agua do sistema pneumatico.

- Verificar eventuais fugas de ar nas mangueiras, terminais e cone- 

xao rotativa.

- Verificar o estado das valvulas de comando e atuadores pneumaticos.

0 sistema hidraulico devera ser verificado por eventuais fugas de ’
^  r w  S'

oleo, estado da-embreagem de acionamento da bomba, condipoes das valvulas e 

nivel do reservatorio de oleo do sistema. 0 filtro de oleo, localizado den_ 

tro do reservatorio de oleo bidraulico, deve ser verificado regularmente e 

trocado quando necessario.
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ITEM j PARTE N U M E R O QT. D E N O M I N A ^ . A O

__L_ MP-114.01B.00 1 REDUTOR-BI-PARTIDO

__2_. MP-160.02C.00’ 1 BASE DO CAVALO

3  JdP-160.05A.00 1 CABECA DE MULA BASCULANTE ‘

4. MP-160.06.00 1 CABRESTO

5 MP-160.07.00 1 MANCAL DE SELA

6 MP-160.08.00 1 MANCAL EQUALIZADOR

7 MP-160.09.00 1 BRAQO EQUALIZADOR

8 MP-160.10.00 2 WRIST PIN •

9 MP-114.11B.00 2 MANIVELA

10 MP-114.12A.00 4 CONTRA PESO '

11 MP-160.13B. 00' 1 SANSON POST

12 MP-160.14A.00 ! i VIGA OSCILANTE

13 MP-114.15.00 1 P O L I A ’DO REDUTOR

14 MP-114.16B.00 1 SISTEMA DE FREIO .

15 MP-160.17A.00 1 BASE DO MOTOR E ESTICADOR

16 MP-160.18.00 2 ESCADA

17 MP-160.21.00 1 OPClONAL
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