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RESUMO - Apresentam-se as prlticas desenvolvidas para controle de poluipao, em Area de 
Proteplo Ambiental (APA), na perfurapao de um pogo de petr6le0, situado no Municipio de 
Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, na localidade denominada Massagueira, destacando-se 
os mbtodos preventivos de gerapao de efluentes liquidos e s6lidos e a utilizapao do "Sistema 
Fechado de fluidos" ou "Sistema Antidique". 

ABSTRACT - This paper presents the practices developed for pollution control in areas subject 
to environmental protection. This well drilling operation was carried out in the Municipality of. 
Marechal Deodoro, in the State of Alagoas, in a locality named Massagueira. We stress the 
preventive methods forliquid and solid effluentgeneration and the use of the 'Closed Fluid System' 
or "Anti-Dike System". 
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I - INTRODUGAO 

Ha algum tempo o tema meio ambiente 
tem sido constantemente debatido em 
todo o Pais diante das agressdes que o 
mesmo tem sofrido tanto em terra como 
no mar. 

Visando eliminar ou reduzir o impact0 
ambiental causado na operaqdes de 
perfuraqao de poqos dg petr6le0, onde 
os residuos liquidos e s6lidos sa0 cole- 
tados em diques, constituindo-se em um 
elemento de poluiq80, algumas medidas 
foram adotadas tanto no preparo das lo- 
caqdes como na construqao dos diques. 

As alteraqhs ocorreram gradativamente 
tendo-se aplicado os seguintes pro- 
cedimentos: eliminaqao ou minimizaqao 
da geraqao de efluentes liquidos, reu- 
tilizaqao da fase liquida, utilizaqao de di- 
ques geminados, us0 de tanques me- 
talicos como diques que, finalmente, 
culminaram no projeto mais eficiente, 
denominado "Sistema Antidique". 

Atraves do estudo "EvoluqBo do cres- 
cimento de volume diario de diques" ficou 
evidenciado que nossos diques tinham 
dimensdes elevadas, as vezes supe- 
riores a trds metros cljbicos por metro 
linear de poqo. Com isto foram reduzidas 
as medidas na tentativa de diminuir o 
valor liquid0 final. A seguir construiram-se 
diques geminados, nos quais na primeira 
seqao sa0 decantados a parte s6lida e a 
lama, e a parte liquida sobrenadante 6 
sifonada para o segundo esthgio pos- 
sibilitando a sua reutilizaqao. Esta t6cnica 
foi utilizada com dxito em alguns poqos 
do Campo de Pilar. 

Na praia do PebdAlagoas onde o lencol 
freatico 6 aflorante ficamos imposSibili- 
tados de fazer a escavaqao do dique. 
Corn isto, utilizamos tanques metalicos 
com o mesmo principio dos diques gemi- 
nados. 0 inconveniente deste sistema 
era a remoq%o constante de cascalhos 
para caqambas, hs vezes necessitando 
de parar a operaqao para limpeza dos 
tanques. A figura 1 mostra os tipos de 
diques usados. 

2 - HIST~RCO 
2.  Seminar on drilling fluids 3 - MEDIDAS PREVENTWAS 
Rio de Janeiro, RJ (Brazil) 
4-7 Dec 1989 

Os diques convencionais que geralmente 
Sa0 preparados com material da prdpria 
locaqao atraves de escavaqbes, ou 
aproveitando-se de depressees existen- 
teS no termno e algumas vezes trazendo 
materiais de jazidas pr6ximas, tem como 
caracteristica um volume crescente du- 
rante as operaqdes. 

3.1 - Preparaqgo da LocaqIo 

No preparo da locaqao foram tomadas 
providdncias no sentido de evitar a con- 
taminaqao do lenqol freatico tais como: 
determinaqao da altura do nivel freatico, 
utilizaqao do solo de baixa permea- 
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bilidade, construqao de canaletas de 
drenagem de Agua pluvial, canaletas cir- 
cundando toda a Area com possibilidade 
de ocorrer derrame e vazamentos (bom- 
bas, geradores, estrutura da sonda e tan- 
ques de lama); construqao de fossas 
septicas e recepqSo de Bguas usadas em 
tanque metAlico. 

A figura 2 mostra o valetamento feito na 
Area da sonda. 

3.2 - Poqo e Coluna de Perfuraqio 

0 condutor de 30" foi cravado at6 54 m 
para evitar a contamina@o do lenqol 
frehtico. A cimentaqao do revestimento 
de superficie foi calculada para evitar o 
retorno da pasta sendo necesshrio a ci- 
mentaGao complementar pelo anular. Na 
coluna de perfuraqao foi usada a Kelly 
Cock inferior para evitar derrarnes de 
fluido durante as conexoes. 

Fig. 1 - Tipos de Dique. 3.3 - No Sistema de Tanques 

Construiram-se calhas para transportar 

I 0 I 
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Fig. 2 - Sistema de Canaletas 
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DISCLAIMER 

Portions of this document may be illegible 
in electronic image products. Images are 
produced from the best available original 
document. 





LEGENDA 

@ FLUiOO DE PERFURAc~Ot CASCkHOS 

~ P E N E I R A  

<i) DESAREADOR 

2) OESSILTAOOR 

@ ~ G U A  t CASCALHOS 

t 9 A’GUA t s o ~ i o o s  
(,?)A*GuA LIMPA 

@ AGI  TADORES 

@MUD CLEANER 

0 10 CENTRIFUGADORA 

(5,) - SO’LIDOS tCASCALHOS 

(52Z)CASCALHDS 

@) SdLlDOS 

(3) BOMBA CENTRI’FUGA 

Fig. 3 - Sistema Antidique. 

os cascalhos e s6lidos da peneira, desa- 
reador e dessiltador para o sistema antidi- 
que. Para facilitar o escoamento, houve 
necessidade de elevaqao da base dos 
tanques em torno de 1 m de altura e para 
eventuais limpezas foram confecciona- 
dos cachimbos com valvula-borboleta e 
com descarga para canaletas, evitando- 
se o derrame na locaqao. 

3.4 - Outros Fatores 

- A conscientizaqao do pessoal foi um 
fator importante para o exito. 

- Us0 de valvulas tip0 gatilho nas ex- 
tremidades das mangueiras de 8gua. 

- Us0 de vhlvulas nos tambores de 
6leos lubrificantes. 

- Incineraqao do lixo dom6stico. 
- Us0 de enfardadeira para sacos. 
- Implantaqao do sistema de refrige- 

raqao dos pistoes das bombas de 
perfuraqao. 

- Manutenqao nos equipamentos ex- 
tratores de s6lidos, bombas centri- 

fugas e eliminaqao dos vazamentos 
existentes. 

4 - SISTEMA ANTlDlQUE 

0 objetivo principal do sistema antidique 
( f ig.  3 )  na perfuraczo do poco 
1-MAS-1-AL foi elirninar por cornpleto o 
dique de rejeitos liquidos e solidos gera- 
dos durante a perfurac%o do poco. 

0 projeto reune o us0 de processos 
mec2nicos para remoqao de s6lidos em 
skrie, possibilitando a reutilizaqao dafase 
liquida. 

0 sistema compoe-se de: dois tanques 
de 150/bbl, tendo no primeiro tanque uma 
peneira double-deck que permite o us0 
de malhas finas, a qual processa os 
s6lidos lavados oriundos da peneira e 
desareador da sonda; dois agitadores de 
fundo corn finalidade de manter os s61i- 
dos em suspensao facilitando a remoqao 
por dois mud cleaners; no segundo tan- 

que temos tres divisoes internas, sendo 
que na primeira 6 recebido o fluido pro- 
cessado pelos mud cleaners e onde 
pode-se realizar o tratamento quimico 
(coagulaqao e floculaqao), facilitando a 
clarificaqao da tigua e possibilitando a 
retirada dos s6lidos coloidais pela cen- 
trifugadora posicionada na segunda 
seqao, gerando um fluido na terceira se- 
qao que sera reutilizado nafabricaqao do 
fluido de perfuraqao e na lavagem dos 
s6lidos do sistema de lama. 

Os s6lidos removidos do sistema antidi- 
que sa0 coletados por duas correias 
transportadoras posicionadas ao longo 
do sistema, sendo descartados em ca- 
minhao caqamba que transportam para 
diques coletores. 

Utiliza-se ainda o decantador centrifugo 
no beneficiamento do fluido de perfura- 
qao na remoqao de s6lidos finos, evitan- 
do desta forma a diluiFao para reduqao 
de peso e consequentemente o cres- 
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cimento do volume ou retiradas de fluido 
para a estaqao de tratamento. 

A perfuraqao do poqo 1-MAS-1-AL lo- 
calizado as margens da Lagoa Man- 
guaba e a Praia de Massagueira, Estado 
de Alagoas ocorreu no period0 de 
21/01/89 a 19/06/89, ou 150 dias de ope- 
raqao e 4 468 m perfurados, com quatro 
fases distintas. 

A fase de 26" x 20" 365 m perfurados 
com fluido convencional, a fase de 
1 7 1 /2" x 13 3/8 1 184 m, fluido salgado 
tratado com cal, a fase de 12 1/4" x 9 5/8" 
1 542 m, fluido salgado tratado com cat e 
a fase final de 8 1/2" 1 377 m perfurado 
com fluido lignossulfonato/lignito. 

0 sucesso da experiencia de campo 

demonstrou a eficihcia da t6cnica de- 
senvolvida para a perfuraqao de poqos 
em areas de reservas ecol6gicas, evitan- 
do-se por completo as agressdes am- 
bientais. 

5 - SUGESTOES 

Para a aplicaqao do sistema antidique 
quando se utiliza fluido de perfuraqao a 
base 61e0, faz-se necessaria 0 emprego 
de um sistema de lavagem de cascalho 
para remoqao do 61eo residual. 

Utilizar fluido de perfuraqao com major 
inibiqao quimica e dotar a sonda com 
modernos equipamentos extratores de 
s6lidos, com isto, pode-se utilizar um 
sistema antidique compact0 com menor 
custo. 

6 - CONCLUSAO 

0 process0 desenvolvido para per 
furaqao de poqos com ststema antidi- 
que demonstrou atraves da experihcia 
realizada no POGO 1-MAS-1 -AL, a sua via- 
bilidade tbcnica, devendo ser utilizado 
nao somente em Areas especificas de 
proteqao ambiental, mas em toda e 
qualquer Areaque se queira perfurar, pelo 
fato de se eliminar de forma definitiva os 
danos causados pelos diques que per- 
manecem por muito tempo ap6s a 
perfuraqao 

Em virtude de ter sido urn trabalho pio- 
neiro, certamente os custos foram urn 
pouco elevados, podendo ser reduzidos 
progressivamente nas pr6ximas ou futu- 
ras operaqdes. 
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