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Resumo 

 

Haro, Herberth Arturo Vasquez; Gomes, Marcos Sebastião de 
Paula. Investigação Numérica do Processo de Separação de 
Dióxido de Carbono por Absorção com Amina para Aplicação 
em Projetos de Armazenamento de Carbono (CCS). Rio de 
Janeiro, 2009. 88p. Dissertação de Mestrado - Departamento de 
Engenharia Mecânica, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

Absorção é um processo no qual os componentes de uma corrente 

gasosa são separados através do uso de um solvente líquido. O 

processo pode ser simplesmente físico ou seguido por uma reação 

química. Na indústria, um processo de absorção importante é a remoção 

de dióxido de carbono (CO2), usando uma solução aquosa de 

monoethanolamina (MEA), dos gases de combustão expelidos pelas 

plantas alimentadas por combustíveis fosseis tais como: as usinas de 

geração de energia, a indústria farmacêutica, a indústria de petróleo, etc. 

Os projetos desenvolvidos por grandes corporações usualmente são 

cercados de sigilo, e as companhias evitam a divulgação de suas 

soluções tecnológicas. Além disso, no Brasil pouco tem-se publicado a 

respeito. Neste trabalho, apresenta-se um modelo simples que simula a 

absorção de CO2 em solução aquosa de MEA. O modelo envolve as 

equações de conservação de massa, quantidade de movimento e 

energia, podendo predizer o comportamento geral do processo de 

absorção. Os resultados das simulações da absorção de CO2 em 

contracorrente com uma coluna de filme líquido foram comparados com 

dados experimentais disponíveis apresentando uma boa concordância. 

 

Palavras-chave 

Absorção; Gás-líquido; Modelagem; Separação CO2; 
Monoetanolamina. 
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Abstract 

 

Haro, Herberth Arturo Vasquez; Gomes, Marcos Sebastião de 
Paula. (Advisor) Numerical Investigation of Amine Based 
Absorption Processes for Carbon Dioxide Capture in CCS 
Projects. Rio de Janeiro, 2009. 88p. MSc. Dissertation - 
Departamento de Engenharia Mecânica, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. 

Absorption is a process where the components of a gaseous 

stream are separated through the use of a liquid solvent. The process 

may be simply physical or be followed by a chemical reaction. In industry, 

one of the most important absorption processes is the removal of carbon 

dioxide (CO2), by using an aqueous solution of monoethanolamine 

(MEA), from flue gases exhausted by fossil-fuel-fired power plants, the 

pharmaceutical industry, the petroleum industry, etc. The projects 

developed by large companies usually are surrounded by secrecy and the 

companies avoid dissemination of their technological solutions. In 

addition, there is almost nothing published in Brazil about this subject. In 

this work, we present a simple model that simulates the absorption of 

CO2 by a MEA based aqueous solution. The model involves the 

equations for the conservation of mass, momentum, and energy, and may 

predict the general behavior of the absorption process. Results for the 

simulation of the absorption of CO2 in a countercurrent liquid film 

contactor were compared with available experimental data, presenting 

good agreement.  

 

 

Keywords 

Absorption; Gas-liquid; Modeling; CO2 separation; 

Monoethanolamine. 
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