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Abstract

This paper foccuses the brazilian oil-bearing activity on

a geographical approach, sticking out the meaning of petrobras.

The monopoly of the brazilian oil-bearing activity was

taken 1953 when Petrobras was criated. This company bacame a

large oil-state corporation with a high level of tecnology.

The development of brazilian offshore exploration changed

the spatial organization of oil-bearing areas. The Campos Basin

became the main oil-bearing area of the whole country.

A geographical approach of oil-bearing activity must

analyse the performance of each agent envolved in this

activity.

o desenvolvimento da atividade petrolIfera, como de outra

qualquer, esta sempre inserido num contexto social, polItico e

economico que, atraves de diferentes agentes sociais, inter

fere na producao e reordenacao da estrutura espacial.
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No caso da exploracao petrolIfera no Brasil, a Petrobras

tornou-se 0 principal agente, na medida em que estabeleceu 0

monopolio estatal sobre essa atividade.

Oesde a sua estruturacao inicial ate 0 presente momento a

Petrobras sempre ocupou uma posicao de destaque na arena polI

tica brasileira, envolvendo diferentes correntes de pensamento

da nossa sociedade e produzindo impactos socio-espaciais nas

localidades sob sua atuacao, levantando uma problematica que

pode ser estudada pelos geografos.

Este trabalho resume algumas ideias desenvolvidas na Ois

sertacao de ~~strado apresentada ao Programa de Pos-Graduacao

em Geografia da UFRJ sobre os impactos socio-espaciais da Pe

trobras em Macae, sede de apoio as atividades de exploracao e

producao de petroleo da Bacia de Campos. 0 CapItulo 3 dessa

Oissertacao - A Petrobras e 0 Cont:eJtto SOcio-Espac1a1 Brasllel

ro - foi 0 referencial para a redacao deste artigo1

1. 0 Petroleo Torna-se uma Questao Nacional

A atividade petrolIfera no Brasil comecou a desenvolver-se

de forma mais efetiva na decada de 30, quando a formaCao social

brasileira passou a ter urn perfil predominantemente urbano

industrial. Ate entao, essa atividade era feita de maneira ru

dimentar e aleatoria por iniciativas individuais, carecendo de

pessoal especializado e de capital.

A partir da revolucao de 30 observa-se uma nova orienta

cao caracterizada pela centralizacao polItica e administrativa

e por uma mudanca na redefin icao dos problemas que perderam 0

seu carater local/regional e passaram a ser apresentados como

questoes nacionais. A problematica da producao de petroleo tor

na-se, tambem, uma questao nacional.

Durante a decada de 30 os recursos minerais receberam um

tratamento mais especifico, haja vista que a Constituicao de 34

aboliu 0 direito do proprietario particular sobre 0 subsolo das

terras que Ihe pertencia e tornava de competencia exclusiva do
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Governo Federal a concessao do direito de pesquisa e desenvo1

vimento dos recursos minerais a particu1ares.

A intervencao estata1 foi acentuada durante 0 Estado Novo

11937-1945), quando Vargas adotou a exigencia de naciona1idade

brasi1eira para 05 acionistas de empresas de mineracao, dec1a

rando que 0 abastecimento de petro1eo era uma questao de utili

dade publica, vedando a participacao de estrangeiros na indus

tria de refinacao. Alem disso, todos 05 campos de petroleo e

gas descobertos a partir de entao passariam a pertencer ao Go

verno Federal.

Em 1938 e criado 0 Conselho Naciona1 de Petroleo-CNP en

carregado da gestao da atividade petrolifera, evidenciando a

importancia desse setor no conjunto dos recursos minerais bra

sileiros.

Na decada de 40 observa-se urn aumento do consumo de petro

leo re1acionado, em parte, ao aumento da producao industrial.

No entanto, em 1943 produziamos apenas 1% dos derivados consu

midos internamente. Alem disso, com 0 termino da II Guerra Mun

dial, varias nacoes restabe1eceram 0 seu processo de cresci

mento economico apoiadas no uso crescente do petroleo. Em 1950

a producao petrolifera mundial era quase setecentas vezes maior

do que a registrada em 1939.

Novas e expressivas descobertas de petroleo ocorreram du

rante as decadas de 50 a 60 no Oriente Medio, norte da Africa,

Mexico e Venezuela, sendo acompanhadas de mudancas politicas e

economicas no cenario internacional. Surgem varias empresas

estatais, fruto de uma estrategia de nacionalizacao adotadas por

varias nacoes perifericas.

No Brasil, Vargas retoma 0 poder em 1950 comprometendo-sea

dar continuidade ao projeto de modernizacao e desenvolvimento da

sua gestao anterior. Assim sendo,

eram de vital importancia para esse plano as fon
tes nacionais de energia, e por isso Vargas deci
diu destinar a maior parte dos limitados recursos
de seu governo ao desenvolvimento do petroleo e da
eletricidade.2
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2. A Criac;a.o da Petrobras

A atividade petrolifera no Brasil ganha efetivamente urn

grande impulso com a criacao da Petrobras, que estabeleceu 0

monopolio da pesquisae lavra de petroleo e outros hidrocarbo

netos, alem da refinacao e do transporte. Essa empresa passou

a ser 0 maior empreendimento governamental,contando com urn

montante de recursos tres vezes superior a todo 0 investimen

to da Usina Siderurgica de Volta Redonda, ate entao a maior

obra industrial real1Zada pelo Estado.

Quando iniciou suas operacoes em 1954, a empresa recebeu

do CNP um patrimonio avaliado em 165 milhoes de dolares que in

cluia dez campos de petroleo;e um de gas natural no Reconcavo

Baiano, os bens da Comissao de Industrializacao do Xisto Betu

minoso, uma refinaria em Mataripe (BA), urna refinaria e urna fa

brica de fertilizantes ainda em fase de montagem em Cubatao (SP)

e 22 navies da Frota Nacional de Petroleiros, alem de equipa

mentos de perfuracao espalhadoll por oito estados.

Apesar das dificuldades dos anos inic!ais de implantacao

da Petrobras, a producao nacional de oleo chegou a ser tres ve

zes maior do que 0 produzidO pelo CNP em quinze anos, permi

tindo ao Pais poupar divisas com a importacao de derivados.

A situacao da atividade petrolifera em 1955, ilustrada no

Mapa 1, revela urna espacialidade dispersa dos campos petroli

feros, refinarias, alem de registrar apenas uma pequena parce

la do territorio brasileiro a ser pesquisada.

Com 0 desenvolvimento da exploracao e producaode petroleo

no Reconcavo Baiano, esse padrao espacial passou a ser mais

concentrado. 0 Estado da Bahia, que era ate entao predominan-

temente rural, passou por mudancas expressivas no seu perfil

socio-economico. No entanto,·esse padrao nao reflete as pro-

fundas modificacoes que caracterizavam, principalmente, a se

gunda metade da decada de 50, marcada pela expansao interna

cional do capitalismo e da ideologia desenvolvimentista imple

mentada pelo Governo Juscelino Kubitschek (1956-1961). Segundo

dados citados por Carvalho (1976) nesse periodo
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a producao industrial cresceu em 80 por cento. A
producao de aco foi duplicada, enquanto a abertu
ra de varias rodovias levou a industria de equipa
mentos para transporte 'a expandir-se em 600 por
cento.3

3. A Expansio e Diversificacao da Petrobras

No seu processo de desenvolvimento a Petrobras foi assu

mindo a feicao de uma grande corporacao, produzindo urn amplo e

complexo espaco de fluxos devido as suas multiplas localiza

coes, internacionalizando suas operacoes e apresentando urn for

te poder politico e economico sabre a sociedade brasileira.

Com a implantacao de regime militar e a acentuacao do pro-

cesso de internacionalizacao da economia brasileira essa em-

presa passa a ser urn modele de funcionamento para outras em-

presas estatais, adaptando-se a nova feicao do Pais. Segundo

Santos (1979)

A adapt.acjio ao modele capitalista internacional se
torna mais requintada e a respectiva ideologia
da racionalidade e modernizacao a qualquer preco
ultrapassa 0 dominio industrial, impoe-se ao se
tor publico e invade areas ate entao nao tocadas
ou so alcancadas indiretamente, como, por exem
plo, a manipulacao dos mass-media, a organizacao
e 0 conteudo do ensinq em todos os graus, a vida
religiosa, a profissionalizacao, as relacoes de
trabalho, etc ••. 4

Dentro desta perspectiva, em 1968 teve inicio 0 programade

exploracao da plataforma continental, a criacao da primeira sub

sidiaria (PETROQUISA), e a extensao do monopolio estatal as

importacoes de oleo cru e derivados, conferindo com essa ulti

ma medida, urn maior poder de barganha por parte da Petrobras.

A partir da decada de 70, a revolucao tecnologica no campo

da eletronica e da comunicacao, produz uma nova ordenacao do

espaco mundial, redefinindo, entre outros aspectos, 0 papel dos

Estados Nacionais, que perdem 0 controle sobre 0 processo pro

cesso produtivo e sobre 0 espaco. Segundo Becker (1989) a cria

cao de empresas estatais passa a ser uma das estrategias utili-
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zadas para recuperar esse espaco de acao.

Atraves do desenvolvimento das empresas estatais,
se assegura 0 controle de setores e produtos-chave
para a economia nacional. Criam-se condicoes para
acelerar: a) a formacao de capital nacional (reu
niao de capitais privados atraves de acoes sem di
reito a voto mas com isencoes fiscais; b) a for
macao de quadros tecnicos, 0 desenvolvimento da
pesquisa e de tecnologias proprias e a participa
cao no campo de alta tecnologia; c) a valorizacao
dos recursos naturais no exterior, assegurando 0
fluxo das exportacoes e a substituicao das impor
tacoes.5

Passados mais de 15 anos de sua criacao a Petrobras ja era

uma empresa bern mais complexa, contando com cinco refinarias,

instalacoes de campos de petroleo na Bahia e Sergipe, uma fa

brica de borracha sintetica atendendo a todo 0 mercado nacio

nal, uma fabrica de fertilizantes nitrogenados em CUbatao, qua

tro fabricas de asfalto em Fortaleza, Mataripe, Duque de Ca

xias e Cubatao, 31 navios petroleiros, cinco terminais marIti

mos em funcionamento, e uma rede de oleodutos.

A partir de entao a Petrobras procurou investir em setores

mais lucrativos, buscando sempre a diversificacao da empresa.

lsto pode serbem observado a partir da Tabela 1.

Os investimentos em exploracao apresentaram uma pequena

variacao no periodo representado (entre 21% e 38%), com Indices

menores no inicio da decada de 70. 0 setor de producao apresen

tou indices relativamente pequenos quando comparados com os se

tores de refinacao e transporte. Em 1971, por exemplo, inves

tiu-se 42,8% em refinacao e apenas 18,1% em producao.

A maior parte das estatais empenhava-se no setor de refi

nacao e, em menor escala, na distribuicao, tendo em vista os

retornos financeiros mais imediatos. Por outro lado, essa tati

ca colocou a maioria desses paises na dependencia da importacao

de oleo cru produzido pelo cartel petrOlifero internacional.

Embora atuando desde 1964 com postos de revenda para agen

eias governamentais, apenas em 1971 a Petrobras entrou efeti

vamente no setor de distribuicao eom a eriacao da Petrobras Dis-
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Tabe1a 1 - Investimentos r e a 1 i z a d o s p e1a Petrobras - 1963/1979 - (em %)

SETORES EXPLO- PRODUCAo REF INACAo TRANS- COMERCIA- PETRO;'" SUBSI- DlVE RSOS

ANOS RACAO PORTES LIZACAo QUlMICA DIARIA

1963 36 , 5 10,9 30,6 9,3 0,2 10,5 - 2,0

1964 32 ,8 12,9 22 ,6 20, 5 0, 4 7,2 - 3 ,6

1965 34 , 5 13,8 20,8 19,6 0,6 6,9 - 3,8

1966 29,7 17,5 16,8 19,7 1,8 9, 3 - 5,2

1967 33 , 4 19,1 16,1 16,3 1,6 8 ,2 - 5, 3

1968 37,5 13,2 1 3,7 18, 3 3,2 4,8 - 9,3

1969 37,7 12,4 16,4 23,4 1 ,8 3 , 1 - 5,2

1970 29 , 7 9,8 27 ,7 17,3 3,0 4,9 2,4 5, 2
~

0 1971 18,1 6,1 42,8 1 9 ,3 2,1 1,5 (2) 6,2 3, 9....,
1972 21 , 9 8,1 29,1 21 , 7 2 , 4 0,4 6,2 10,2

1973 22,1 7,4 25,3 21 , 8 3 ,0 5,7 5,2 9,5

1974 21,5 5,5 38 , 8 20,0 3,7 5 , 8 0,5 4,2

1 9 75

1976 26,5 9,3 30,9 21 , 6 0 ,3 4,3 0,5 6 ,1

1977 32 , 2 (1) 16,6 19,7 0 ,7 25,8 0,8 3 , 3

1978 37, 9 (1) 1 3,6 1 6 , 5 1,0 24 , 3 1,5 5 ,2

1979 23,1 30 , 8 30 , 9 11, 2 - 8, 4 3,0 6,2

FONTE: Re1atorios Anuais da Petrobras (1) I nve s time n t o s em producao estao inc1uidos nos de
exp10raca o•

(2) Os i nv e s t i me n t o s na petroqulmica nao inc1uem os
f eitos diretamente pe1a Petroqulmica no setor.

(3) Inc1ue os invest imentos com as atividades com
ferti1izantes .



tribuidora que, em pouco tempo, tornou-se uma das empresas mais

importantes do ramo.

Em 1972 foi criada a Petrobras Internacional (BRASPETRO),

fruto de uma concepcao expansionista, cuja maior expressao foi

o General Ernesto Geisel, ate entao 0 presidente da empresa.

Sua ideia era colocar a Petrobras entre as maiores empresas pe

troliferas mundiais, tomando como modelo a Ente Nazional1 d1

Idrocarburi (ENI), uma grande empresa petrolIfera italiana sem

petroleo proprio, mas com grande diversificacao de suas ativi

dades, inclusive a exploracao de petroleo no exterior. Para

Geisel, 0 objetivo basico da empresa era garantir 0 abasteci

mento nacional de petroleo e derivados. A criacao da BRASPETRO

colocava em evidencia a inexpressividade da empresa nos seto

res de exploracao e producao. Essa nova subsidiaria ficou en

carregada de buscar novas fontes de suprimento no exter~or, na

medida em que as avaliacoes das bacias sedimentares brasilei

ras ate entao realizadas demonstravam resultados pouco promis

sores.

Por outro lado, a atuacao da BRASPETRO foi importante

porque evidenciou que havia urn espaco para comercializacao de

produtos e servicos no exterior. Tendo em vista os interesses

do governo em ampliar as suas exportacoes, foi implantada em

1976 a INTERBRAS (Petrobras Comercio Internacional S/A). As

grandes empreiteiras e firmas de engenharia passaram a ter urn

grande aliado para promover a viabilizacao de contratos milio-

narios em outros paIses. Por outro lado, urn grande nUmero de

empresarios do setor exportador viram nessa subsidiaria mais

uma penetracao da petrobras em setores onde predominava a ini

ciativa privada.

Deve-se ressaltar que durante a decada de 70 registrou-se

importantes crises que afetaram a atividade petrolifera a nIvel •

mundial, a partir do momento em que esse recurso mineral pas sou

a ser utilizado como instrumento politico pelos paises produ-

tores do Oriente Medio, urn espaco potencial de conflitos. Em

1971, as tensoes entre paIses exportadores e consumidores de

petr61eo aumenta, produzindo uma elevacao de 20% nos precos.
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Dois anos mais tarde a guerra arabe-israelense contribuiu para

o aumento de 70% do petr61eo da OPEP, gerando uma profunda cri

se internacional. Recessao economica, aumento das dlvidas ex

ternas, procura de novas fqntesalternativas de energia, a in

tensificacao da exploracao em areas situadas fora do circuito

espacial da OPEP e, principalmente, a exploracao maritima foram

algumas conseqHencias dessa crise, que atingiram principalmen~

te os paises perifericos.

Apesar da problematica internacional a decada de 70 foi,

sem sombra de duvida, urn perlodo muito rico em termos de rea

lizacoes da petrobras, tais como 0 inlcio da producao de oleo

de xisto na Usina Prot6tipo de Irati em Sao Mateus (PR) em 1972;

a estatizacao das refinarias Uniao (SP) e Manaus (AM) em 1974;

descoberta da Bacia de Campos (RJ) em 1974; criacao dos con

tratos de risc06 e Pro-Alcool em 1975; criacao do PETROFtRTIL

em 1976 e PETROMISA em 1977.

o final da decada foi marcado pela crise pOlltica do Ira,

culminando com a Guerra Ira-Iraque que elevou 0 preco do pe-

troleo a 30 dolares 0 barril em 1980.

Esse perlodo marca, tambem, 0 termino de urn ciclo na Pe

trobras, cujas atividades, durante 0 regime militar, tornaram

posslvel a projecao nacional e internacional da empresa.

Com a posse do General Figueiredo inicia-se 0 processo. de

abertura polltica do Brasil. Uma ampla polltica energetica e

adotada, cabendo a Petrobras urn peso importante. Dentre as

principais medidas referentes a estatal estava 0 redimensio-

namento dos investimentos, concentrando-os nos setores de ex

ploracao e producao. Isto pode ser confirmado atraves da Tabe

1a 2, onde verifica-se que a partir de 1979 ocorre uma expres

siva reversao do quadro de investimentos ate entao realizados.

Exploracao e producao passaram a ser os setores mais pri

vilegiados em termos de investimentos, enquanto os tradicionais

setores de alta rentabilidade, como a refinacao, viram sua im

portancia relativa e absoluta diminuida. Em funcao dessa estra

tegia a producao de petroleo atinge recordes expressivos duran

te a decada de 80, incrementando a exploracao e a producao na
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plataforma continental.

4. A Reversao na Geoqrafia do Petroleo Brasileiro

A Petrobras adotou uma filosofia da exploracao comum as

grandes corporacoes petrolIferas internacionais de concentrar

maior parcela de investimentos na exploracao da plataforma con

tinental. Assim sendo, em 1973 mais de 90% da producao nacio

nal de oleo provinha das bacias terrestres, enquanto que em

1987 a producao marItima era responsavel por mais de 67% do to

tal nacional e a producao em terra correspondia a pouco mais de

32% (Vide Tabela 31.

Com 0 destaque da producao marItima ocorre uma verdadeira

reversao na exploracao do petroleo brasileiro. segundo dados da

Tabela 4 podemos constatar que em 1973 quase 100% da producao

nacional estava concentrada em apenas tres estados nordestinos

(BA, SE e ALI, enquanto que em 1979 registra-se uma diminuicao

da producao da Bahia, ate entao, a regiao produtora mais impor

tante do Pals.

Na decada de 80 a Bacia de Campos, no Estado do Rio de Ja

nei.ro (vide Mapa 21 torna-se a principal regiao produtora na

cional, responsavel por quase 70% da producao brasileira, en

quanto 0 Nordeste perde efetivamente a posicao de lideranca con

quistada nas decadas anteriores.

Temos ainda uma estrutura espacial onde prevalece a for

tlssima dependencia de uma area produtora, antes do Reconcavo

Baiano e atualmente da Bacia de Campos.

Entre 1973 e 1987 observou-se uma certa dispersao das re

gioes produtoras, embora ainda haja uma concentracao das areas

produtoras no nordeste, com a exploracao de novas bacias nos

Estados do Ceara e Maranhao.

A concentracao espacial, quando e conjugada com concentra

cao do volume da producao, acaba alterando a estrutura locacio

nal das decisoes. Isso ocorreu com a Regiao Produtora do Recon

cavo Baiano que, devido a sua importancia nacional, chegou-se
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Tabe1a 2 - Inves t i me n t o s r e a 1 i za d o s p e 1a Petrobras - 1973/1987

INVESTIMENTOS (US$ MILHOES EQUIVALENTES)

ANO EXPLORACAo TRANSP. TERMINAlS APORTES OUTROSE REFINA<;AO MARfTIMO E EM (I) TOTAL
PRODUCAo DUTOS SUBSID.

1973 187 160 83 55 87 60 632

1974 279 398 50 156 116 38 1.037

1975 406 536 57 325 80 54 1.458

1 9 7 6 543 463 95 226 77 92 1.496

1977 65 7 367 272 166 1 88 66 1.646

~ 19 7 8 898 320 135 223 127 loa 1.811
~

~ 1979 1. 042 355 121 112 187 98 1. 915

1 98 0 1.326 177 95 42 159 73 1.872

1981 2.480 109 111 36 198 46 2 .980

198 2 3. 494 141 154 71 38 2 53 4.295

1983 2. 38 0 90 48 31 558 16 3 .12 3

1984 1.540 39 48 18 321 19 1.985

1985 1.539 49 85 10 137 26 1.846

19B6 1 .786 66 132 17 205 35 2 .241

19B 7 2 .009 136 248 84 380 36 2.893

FONTE : Petrobras/SEFIN.

(1) Industria1izacao do xisto, a1ternativas energeticas, participacao em outras
empresas e i nve s tirne n t o s fin a nc e iros.



Tabe1a 3 - Evo1ucao da producao de petro1eo e LGN em terra e no

mar - 1973/1987

PRODUCAo (1. 000 m3
)

ANOS
TOTAL TERRA % MAR %

1973 10.102 9.313 92,2 789 7,8

1974 10 . 565 9 .14 3 86 ,5 1.422 13,5

1975 10 .286 8 .685 84,4 1. 601 15,6

1976 10..• 005 8.113 81,1 1.892 18,9

1 9 77 9 . 657 7 .4 29 76,9 2.228 23,1

1978 9.6 37 7 .123 73,9 2.514 26,1

1979 9 .928 6 .627 66,8 3.301 33,2

1980 10.890 6.544 60, 1 4. 346 39,9

1981 12.770 6 .959 54,5 5.811 45.,5

1982 1 5 . 53 1 7.342 47, 3 8. 189 52,7

198 3 19.6 72 8 . 238 41,9 11.434 58,1

1984 27.578 9. 364 33,9 18.214 66,1

1985 32 . 6 79 9 .941 30,4 22.738 69,6

1986 34 . 394 10 .8 28 31,5 23.566 68,5

19 87 34 .20 8 11. 170 32 ,7 23.0 38 67, 39

FONTE: Petrobas/DEPRO (1988) •
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Tabe1a 4 - producao de oleo por Estado (barris/dial

ESTADOS 1973 % 1979 % 1987 %

Bahia 136.182 80,01 85.219 51,5 79.908 14 ,11

Sergipe 31.657 18,60 45.241 27,3 . 4 9 . 1 21 8,67

Alagoas 1. 729 1,01 2.951 1,8 10.159 1,79

Esp!rito Santo 626 0,38 5.833 3,5' 14.299 2,52

Rio Grande do Norte - - 10.305 6,2 51.218 9,04

Ceara - - - - 17.420 3,08
~

Rio de .Janeiro 16.021 9,7 - 343.583 60,65 _-~ - -
'"" Haranhao ' - - - - 30 0,01

Amazonas - - - - ° O,po
Parana - - - - 754 D,13

TOTAL 170.194 ioo 165.570 100 566.492 100

MAR 13.604 8,0 108.683 66,0 397.016 70,1

TERRA 156.590 92,0 56.887 34,0 .169 . 4 76 29,9

FONTE: Petrobras/DEPRO (1988) . . .
...,.



de

Bahia

quase a inverter a subordinacao hierarquica da sede no Rio

Janeiro em relacao a poderosa Regiao de Producao da

(RPBA) .

Fato semelhante pode ser verificado na evolucao da explo

racaoda Bacia de Campos. Em 1976 foi criado 0 Distrito de Pro

ducao do Sudeste, tendo em vista que, com a descoberta dessa

bacia, tornou-senecessario dotar a >area de uma gerencia local

e outra para' as regioes produtoras do "Espl r i t o Santo. Em 1979

a sede do Distrito de producao localizada em Vitoria 'f oi trans

fer ida para 'Macae . Em 1982 ocorreua i!!eparacao doD1strito.

A Bacia de Campos, devido a sua importancia, transformou-se em

Regiao de Producao do Sudeste e a regiao petrollfera do Espl

rito Santo ,f i cou como urn distrito a parte.

5. A Importancia da Explora~ao Offshore

A exploracao de petroleo no mar e uma tendencia mundial

(vide Mapa 3), que a cada momento torna-se mais concreta. As

descobertas 'de petroleo cru no futuro serao divididas a grosse

modo, em tres categorias : urn terco em terra firme; urn terco na

plataforma continental (profundidades inferiores a 200 m) e um

terco em agtias profundas e regioes polares. Assim sendo, para

cada barril de petroleo extraldo "onshore", temos dois tercos

de petroleo retirado"offshore". Esse tipo deexploracao exige

a constante necessidade de novas tecnologias visando superar as

dificuldades da atividade no mar.

o avanco tecnologico da petrobras nesse setor tem ,sido ex

tremamente expressivo, tentando criar condicoes de avancar em
direcao as aguas profundas. Atraves da Tabela 5 podemos veri

ficar que o 'maior percentual das reservas brasileiras de oleo

estao situadasabaixo de 400 metros ,' justificando, inclusive,

a criacao doPrograma de Capacitacao Tecnologica em Sistema de
Exp10racao em Aguas Profundas (PROCAP), em 1986. So a nlvel da

Bacia de Campos existem dois campos gigantescos (Marlim e Al

bacora) que apresentam reservas superiores a 1 milhao de bar

ris, arrhos situados em aguas profundas.
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Assim sendo, 0 PROCAP procura desenvolver novas tecnolo

gias visando superar as limitacoes dasatividades de mergulho

profundo, peso das plataformas, uso e instalacoes de equipa-

mentes em regioes profundas, reduzindo custos e esforcos. Os

Departamentos de Exploracao e Producao, os Servicos de Enge-

nharia e Materiais, foram os orgaos da empresa diretamente en

volvidos nesse projeto, cotando com 400 tecnicos, l08 projetos

aprovados, 78 em andamento e 5 concluidos. Alem disso, parti

cipam dezenas de instituicoes nacionais eestrangeiras.

Dentro desse programa realizou-se, segundo Coutinho (1989),

urn acordo com 15 empresas nacionais e centros de pesquisa com

a finalidade de construir 0 primeiro veiculo de operacao remota

(VOR) do Pais para ser utilizado nas atividades submarinas. Urn

outro convenio com a BRASCORDA foi responsavel pela producao

de amarracao em fibras sinteticas para ancoragemde sistemas

flutuantes em aguas profundas, substituindo as antigas amarras e

cabos de aco. A USIMINAS passou a produzir aco temperado de

alta resistencia (aco temperado e revenido), enquanto no

vos materiais sintetlcos alternativos (poliester e kevlar)

estao sendo testados com 0 objetivo de substituir os

cabos de aco utilizados na ancoragem convencional.

Foi tambem implantado 0 19 Centro Hiperbarico Brasileiro

na Ilha de Mocangue (Niteroi) em convenio com ~ Marinha Brasi

leira, dotado de urn conjunto de vases simuladores de diversas

atividades, como se elas estivessem sendo realizadas no proprio

mar, permit indo 0 aprimoramento de mergulhadores e de processos

de seguranca das operacoes em aguas profundas.

Esses exemplos demons tram a magnitude da exploracao pe-

trollfera no mar, realizada pela Petrobras, e os interesses

vinculados a plataforma continental por diferentes grupos. Em
1987, por exemplo, foi criado 0 Plano de Levantamento da Pla

taforma Continental, num convenio entre a Petrobras e a Mari

nha Brasileira, visando coletar informacoes sobre riquezas mi

nerais submarinas e dados oceanograficos. No bojo desse progra

rna esta 0 interesse de expansao da exploracao maritima ate 350

milhas.
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Tabe1a 5 - Prev isao das reservas de oleo brasi1e iras a o l o ngo

dos anos sequndoia cota batimetrica

ANO COTA BATIMtTRICA RESERVAS DE 6LEO
%(m) (b i 1hoes .de barris)

1988 < 400 2,0 72

400 - 1000 0,8 28

> 1000

TOTAL 2 , 8 100

1990 < 400 ' 2 , 1 . 54

400 - 1000 1,0 26

> 1000 0,8 20

TOTAL 3,9 ' 10 0

1992 < 400 . 2 , 0 38

400 1000 , 2,0 38

> 1000 1,3 24

TOTAL 5,3 100

1994 < <. 400 1,9 30

400 - 1000 2 , 4 38

> 1000 2,0 3~

TOTAL 6,3 100

1996 < 400 1,8 25

400 - 100 0 2 , 4 3 3

> 1000 3 , 1 42

TOTAL 7, 3 100

FONTE: ' Va l e n ca , A. Aguas profundas: r ealidade e mito. Petro

& Gas nQ 24, 1989, p.28.
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As proje~oes das reservas de oleo e ~as natural das

cipais bacias nacionais (Tabela 6), evidencia que a Bacia

Campos manter a a sua importancia durante a decada de 90.

prin

de

as

campos de Albacora e Marlim, ainda em fase de desenvolvimento,

representam a possibilidade de ampliacao das reservas de oleo

para 338 milhoes de m3 (5,9 bilhoes de barris).

As expectativas criadas em torno da Bacia de Campos, che

gando inclusive a pensar na auto-suficiencia, acentuaram 0 va

lor desse espaco, gerando profundos processos especulativos de

diversas naturezas na Cidade de Macae, base de apoio as ativi

dades de exploracao no mar. Deve-se lembrar que cerca de 30%

dos investimentos totais da Petrobras sao aplicados nessa Ba

cia, reforcando, portanto, sua importancia.

Devemos considerar que a exploracao petrolifera nao pode

ser reduzida apenas a uma questao tecnica, politica ou ecorio

mica. Sendo realizada por uma grande corporacao estatal, veri

ficar-se-ao mudancas expressivas nos espacos sob atuacao dire

tao

o Mapa 4 ilustra a distribuicao espacial das atividades

da Petrobras no Brasil, indicando que em praticamente quase

todos os Estados existe algum tipo de atividade realizada pela

empresa, destacando-se a concentracao das mesmas no centro-suI.

Caso fosse possivel mapear suas ernpreiteiras esse mapa tor

nar-se-ia extremarnente complexo.

6. OonsideracOes Finals

A atividade petrolifera no Brasil tern sido controlada pela

petrobras desde a decada de 50. No seu processo de desenvol

vimento ela transforrnou-se numa grande empresa estatal, colo

cando-se em posicao de igualdade com as grandes corporacoes

petroliferas internacionais, sendo recordista mundial em ex

ploracao em aguas profundas.

Urn enfoque da exploracao petrol ifera deve

analise dos diferentes agentes que rnaterializarn

de no espaco, ou seja, a Petrobras, as ernpresas
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Tabe1a 6 - Projecao das reservas de petroleo e gas natural no Brasil 

1993/1997

6LEO (b/d) GAS NATURAL (1000 m3
)

REGlAo
1993 1997 1993 1997

Campos 665.979 1. 081. 698 15.968 20.342

Bahia 101.804 101.879 7.946 9.442

Rio Grande do Norte/ceara 1.18.063 135.097 7.892 7.649

Sergipe/A1agoas 60.409 56.063 7.043 11. 637
Esplrito Santo 12.039 26.607 1.115 1. 307

Amazonas 25.147 68.636 2.660 13.000

Parana (xisto) 4.837 9.838

Santos (S. Pau1o)* - - 2.300 7.500

TOTAL 988.278 1. 479.818 44.924 70.987

(*) Nao esta estimada a pzoducjio de oleo e. gas natural Q.orecem-descoberto

campo de Tuparao na Bacia de Santos.

FONTE: Brasil Energia, vol. 9, n9· 209, 1989.



servicos e fornecimento de equipamentos, 0 poder pUblico, a

forca-de-trabalho vinculada direta e indiretamente ao petroleo,

bem como as sociedades locais que sofrem as conseqfiencias nega

tivas e rapidas da exploracao de petroleo, principalmente quan

do realizada no mar.

A analise empirica dos impactosda exploracao petrolifera

da Bacia de Campos sob a Cidade de Macae, evidenciou a rique

za do tema e a possibilidade de realizacaode estudos futuros

por parte dos geografos brasileiros que ainda nao despertaram

interesse por essa empresa que sempre teve umpapel de desta

que na formacao social brasileira.

Natas

lVide Ramires (1991).

2 Cohn (1968), p.ll.

3carval~0 (1976), p.l03.

4Santos (1979), p.148.

5Becker (1989), p.lO.

6A nova Constituicao proibiu a assinatura de novos contratos de
risco, permitindo acontinuidade dos vigentes. Dos 243 assi
nados desde 1976, apenas 25 encontram-se em vigor.
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