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Resumo 

Krause, Philipe Barroso, Azevedo, Luis Fernando A. Estudo de alternativa 

de transporte de CO2 em dutos. Rio de Janeiro, 2010. 106p. Dissertação 

de Mestrado - Departamento de Engenharia Mecânica, Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

Esta dissertação apresenta um levantamento dos principais pontos de 

captura, transporte, utilização e armazenamento permanente do dióxido de 

carbono. Este estudo considera duas motivações importantes e complementares: 

(1) Os diversos usos e métodos de armazenamento permanente de CO2 na 

atualidade; (2) O transporte deste fluido entre o ponto de captura e o ponto de uso 

e/ou armazenamento. O estudo está divido entre os principais métodos para 

captura do CO2, os principais usos do CO2 e os métodos de transporte, mas 

especificamente na área de dutos. Nesta parte, foram feitas diversas simulações, 

tanto teóricas quanto baseadas em casos reais, assim como um breve estudo da 

parte de custos destes projetos. 

Palavras-Chaves 

Sequestro de Carbono; Transporte de Carbono; CO2; EOR; CCS.
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Abstract 

Krause, Philipe Barroso, Azevedo, Luis Fernando A. Study of alternatives 

for CO2 pipeline transport. Rio de Janeiro, 2010. 106p. MSc Dissertation - 

Departamento de Engenharia Mecânica, Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro. 

 

This dissertation presents a compiling of the major point from the capture, 

transport, use and permanent storage of carbon dioxide. This study considers two 

main linked motivations: (1) the several uses e storage methods for CO2 in present 

time; (2) The need to transport the fluid from its capture point to the de point of 

use or storage. The study is divided between the capture methods, the main uses 

for CO2 and the methods of transportation, more specifically thru pipeline. In this 

part, several simulations were made, both theoretic and real case studies, 

including a brief study of the cost of the pipelines. 

Keywords 

Carbon Sequestration; Carbon Transport; CO2; EOR; CCS. 
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“Time flies like an arrow. Fruit flies like a banana.” 

- Groucho Marx 
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