


CADERNOS DE GEOGRAF/A 

Coirnbra, IE G, 1990 - n.0 9 

CONSEQU:ENCIAS AMBIENTAIS DA EXPLORA«;;AO GEOTERMICA 

EM SAO MIGUEL (A«;;ORES) * 

AN16NIO GUILHERME B. RAPOSO 

l. INTRODU«;;A.O 

Decorria o Verao de 1988, quando, na Reserva Natural da Lagoa do 
Fogo, vertente norte do complexo vulcanico do Fogo, na bacia hidrognifica 
da Ribeira Grande (Ilha deS. Miguel, Arquipelago dos Ar;ores), se iniciaram 
as obras conducentes a realizar;ao do por;o geotermico CLl (Cachar;os-Lom
badas), a uma cota de 550 metros. Tais trabalhos nunca foram do conhe
cimento oficial da (entao) Divisao de Ambiente da extinta Secretaria Regional 
do Equipamento Social, nao tendo sido feitos, portanto, previamente, quais
quer estudos de impactes ambientais, nero de previsao de riscos neste grande 
projecto. 

0 alerta foi dado par urn tecnico, que, numa deslocar;ao a zona, em 
Agosto desse mesmo ana, verificou que se procedia a tais trabalhos sem o 
minimo respeito pelos valores naturais. 

Enquanto as consequencias que se fizeram sentir estiveram relacionadas 
«apenas» com a destruir;ao do coberto vegetal, alterar;ao do relevo, poluir;ao 
das ribeiras e obstrur;ao das mesmas, os acontecimentos nunca foram enca
rados com a devida atenr;ao, e os tecnicos da Divisao de Ambiente, ignorados 
como entidade informativa ou como especialistas na gestao dos recursos do 
ambiente fisico, nao eram mais do que «fil6sofos» cuja missao principal era 
travar o progresso. 

Esta situar;ao de despreocupar;ao manteve-se ate ao dia 17 de N ovembro 
de 1988, dia em que a altera((ao dos caracteres fisico-quimicos e bacteriol6-
gicos da agua de abastecimento publico a cidade da Ribeira Grande, prove-

* Comunica9ao apresentada na III Sernana de Geografia Fisica de Coirnbra (2 a 5 de 
Abril de 1990). 
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nientes da capta9ao do Cha Canto (nascente), surgiram alterados a ponto 
de a tornarem impr6pria para consume. Estas altera9e>es conduziram ao 
aparecimento de agua com aspecto leitoso, nada agradavel a vista e absolu
tamente incompativel com os nobres fins a que se destina tao vital recurso. 

Com a popula9ao a sentir, no dia a dia, as consequencias de tao rna 
gestao, a solu9ao adoptada foi a de «bombardear» a comunica9ao social 
com variadissima informa9ao sobre o assunto, tendo sido ditas algumas 
verdades e outras meias verdades. 

Perante uma situa9ao que nao evoluia relativamente aos problemas apon
tados e contestados pela popula9ao da area, o desespero das entidades res
ponsaveis pelo Projecto era de tal ordem que os tecnicos da Divisao de 
Ambiente, ate a data mantidos no «sotao», foram chamados a participar 
numa reuniao extraordinaria, a 24 de Novembro, na Camara Municipal da 
Ribeira Grande, com o objectivo de darem urn parecer sobre os acontecimentos. 

2. AS CONSEQUENCIAS AMBIENTAIS 

Consideramos de interesse seguir o percurso do Projecto nos aspectos 
que, directa ou indirectamente, originaram a deteriora9ao do ambiente, 
para podermos fazer uma avalia9ao mais precisa da cadeia de consequencias 
geograficas mais flagrantes. 

2.1. Consequencias imediatas 

Ficou ja referida a contamina9iiO das aguas potaveis de abastecimento 
publico, tendo-se verificado que tal acontecia sempre que ocorriam grandes 
aguaceiros. 

0 material utilizado na broca para perfura9ao foi a bentonite, uma argila 
que, devido a sua granulometria, facilmente se introduzia nos terrenos, bas
tante permeaveis, indo atingir o len9ol freatico da nascente Cha Canto que 
abastece a cidade da Ribeira Grande. Alem disso, e por existir grande quan
tidade de gado na area, os pr6prios excrementos foram transportados pelas 
aguas das chuvas intensas de 88/89. Facilmente penetraram nos terrenos 
removidos e atingiram a nascente, contamina_ndo-a. 

Assim, foram construidos tres grandes reservat6rios para decanta9ao 
da argila (Fot. 1), tendo a agua sido posteriormente canalizada para a 
ribeira. Estes depositos deveriam ter sido, em nosso entender, revestidos 
de cimento, a fim de evitar a infiltra9ao e consequente contamip.a9ao das 
nascentes. 
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FoT. 1- Depositos de decantariio da bentonite. Escavados no solo sem qualquer 
revestimento, permitern assim a sua infiltrac;ao e a contamina"ao das nascentes. 

2.2. A crise sismica de 1989 

A area onde foram executados OS trabalhos (Lagoa do Fogo) nao foi, 
quanto a n6s, convenientemente escolhida. 

A placa de betao do respective furo, situando-se mesmo sobre uma 
camara magmatica, constituiu uma situa9ao de grande risco, tanto mais que o 
furo foi executado na vertical ate uma profundidade de 2000 m. 

Geralmente, em estudos especializados em geotermia, o local de perfu
rayao e escolhido fora da area perpendicular a dimara e posteriormente e feita 
uma perfura9ao radial. 

0 Vulcao do Fogo e uma estrutura percorrida por varias falhas activas 
e outras potencialmente activas (Fig. 1), situado na celebre falha que atra
vessa a ilha na direc9ao NNO/SSE. 

As ultimas erup96es vulcanicas nesta area datam de 1563 : uma estrom
boliana basica com emissoes de basaltos alcalinos (mongearitos e havaitos) 
que soterraram a area urbana da Ribeira Seca da Ribeira Grande, na costa 
Norte da Ilha; a outra, no interior da caldeira, pliniana, traquitica acida, 
com grandes quantidades de materiais pomiticos (piroclastos) que cobriram 
toda a parte oriental da ilha, soterrando ribeiras, tendo, nas proximidades da 
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FIG. 1 - As principais fa/has na ilha de S. Miguel. Extraido de V.H. Forjaz (1986). 

Legend a: 1 - Escarpa de falha; 2 - bordo de caldeira; 3 - falha activa; 4- falha poten
cialmente activa. 

caldeira, os depositos chegado a atingir mais de 15m de altura (Fot. 2), encon
trando-se actualmente, cobertos por uma fina camada de solo. 

FoT. 2- Materiais deprojec~iio. A camada de solo e por vezes muito fina em algumas areas 
da reserva. Contudo, por baixo, existem grandes quantidades de materiais de projecyiio pro
veniente da erupcyao de 1563 com mais de 15 metros de espessura e em zona de acen-

tuado declive. 
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Sera possivel afirmar que tenha havido alguma relac;ao entre a crise sismica 
(ou vulcanica) e a perfurac;ao geotermica? 

Urn vuldio activo, com todas as suas manifestac;oes secundarias de 
vulcanismo (fumarolas, caldeiras, etc.) funciona, grosso modo, como uma 
panela de pressao. 

Se num dado momento em que se encontra a funcionar normalmente 
impedirmos que o vapor escape pela valvula, pressionando-a, estaremos a 
provocar urn desequilibrio em toda a estrutura, podendo mesmo originar 
fendas nas zonas mais fnigeis. 

Em nosso entender, foi o que aconteceu no Fogo. As 5.45 h do dia 11 de 
Maio de 1989 presenciamos a abertura, pela primeira vez, do furo geotermico. 
0 vapor que comec;ou a sair em grandes quantidades, teni provocado, urn 
alivio de tens<5es anteriormente existentes no complexo vulcanico, em toda a 
sua estrutura e ao longo das suas falhas. 

No dia 13 de Julho, a valvula de escape do vapor foi fechada e, casual
mente ou nao, neste mesmo dia comec;ou a crise sismica ( ou vulcanica) na 
Lagoa do Fogo. 

A 22 do mesmo mes, por ocasiao de uma visita oficial ao empreendi
mento, o furo esteve aberto durante 24 h e, neste periodo a actividade sismica 
decresceu de urn maximo de 380 registos diarios antes da abertura para 20. 

No dia seguinte, tendo-se procedido, de novo, ao encerramento da val
vula, aquele numero voltou a aumentar substancialmente. A crise, neste 
periodo, atingiu o maximo de 1600 sismosfdia em principios de Setembro, 
comec;ando, a partir dai, a dissipar-se tendo sido dada por extinta no dia 23 

deste mes. 
Poderia ter surgido uma erupc;ao freatica nesta area devido nao so a 

grande tensao provocada na estrutura, como a infi.ltrac;ao das aguas que 
abundam no seu subsolo e que em contacto com o magma a poderiam ter 
originado. Foi o que aconteceu, em tempos nao hist6ricos, bern perto do 
Fogo como eo exemplo dos Maars da Lagoa deS. Brase da Lagoa do Congro. 
Ate hoje ainda nao se sabe se teria sido uma crise sismica ou vulcanica. 

Teni havido alguma relac;ao entre a perfurac;ao geotermica e a crise 
sismica? Tudo leva a crer que sim. 

2.3. As cheias e o alto risco de erosiio do solo 

0 local onde se situam os trabalhos e, sem duvida, uma area onde as 
precipitac;oes atingem valores por vezes elevados. Alguns postos udometricos 
desta bacia registam medias anuais de 3300 lfm2 como e o caso do Monte 
Escuro a 8 I 0 m de altitude (Fig. 2). 
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Flo. 2- A reserva natural da Lagoa e a respect iva bacia hidrografica da Ribeira Grande. 

Legenda: I - Posto udometrico; 2 - nascente; 3 -limite da reserva natural ; 4 - furo 
geotermico; 5 - curvas de nivel. 

E de notar ainda que estes trabalhos se efectuaram a uma altitude 
de 550 m e que os Ar;ores possuem, por vezes, tipos de tempo em que as inten
sidades das precipitar;oes sao bastante imprevisiveis. Os processos morfo
geneticos ou morfoclimaticos, mais precisamente, sao de tal gravidade, em 
especial nos meses de Inverno, que chegam a por em causa povoar;oes situa
das a jusante das ribeiras. No caso deste empreendimento, temos a bacia 
hidrografica da Ribeira Grande (Fot. 3). 

Nao foi ainda M muito tempo que as popular;eies da Povoar;ao e Faial 
da Terra, sofreram na carne os efeitos de tipos de tempo bastante caracteris
ticos destas latitudes atlanticas : no ano de 1986 e s6 no mes de Setembro 
o posto udometrico, situado a 904 m de altitude na caldeira da Povoar;ao, 
registou 740 lfm2. 

As· ilhas dos Ar;ores possuem ecossistemas muito frageis e. qualquer 
alterar;ao, ainda que em escala reduzida, pode coloca-los em desequilibrio, 
provocando tenseies que o ambiente nem sempre pode comportar e situar;eies 
imprevisiveis e ate indesejaveis para as popular;eies. 
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0 que se verifica na vertente norte da Lagoa do Fogo, em particular 
a movimentac;ao de terras, a desarborizac;ao, a modificac;ao no declive das 
vertentes e a obstruc;ao do leito da ribeira, pode ter urn impacte decisivo nos 
ambientes inferiores. 

FoT. 3 - Area do furo e torre de perfura~iio geotermica. Em primeiro plano, o lei to da 
ribeira para onde foram lan,:ados milhares de metros cubicos de solo ani vel junta mente com 
arvores. Os ravinamentos siio bern visiveis nesta fotografia tirada ap6s as primeiras chu-

vas de Outubro de 1989. 

A bacia hidrografica da Ribeira Grande tern uma area e perimetro 
de 18 500 Km2 e 26 640 Km, respectivamente. Com urna densidade de drena
gem de 4,39 Km/Krn2 apresenta uma certa predisposic;ao para cheias. 

Alern deste factor natural, os seus declives sao bastante elevados corn 
uma media de 46% (Fot. 4). 

0 seu solo e subsolo sao de caracteristicas bastante instaveis. Quando 
removidos ficam em perfeito desequilfbrio provocando desabamentos. Deste 
facto sao exemplo os movimentos de creeping, bern notorios na base dos 
troncos das arvores que abundarn na bacia. 
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FoT. 4- Bacia hidrogrtifica da Ribeira.~Grande. Desabamento possivelmente contempora
neo das grandes cheias que inundaram a cidade da Ribeira Grande em 1849. 

3. CONCLUSOES 

Apontadas as consequencias geograficas mais importantes deste empreen
dimento nao podemos deixar de constatar que, infelizmente, se continua a 
actuar agora e a contabilizar amanhiL 

Tal nao teria acontecido se, como introduc;:ao do projecto, tivessem sido 
tomadas certas medidas e feita a caracterizac;:ao fisica do espac;:o geognifico 
destinado a este empreendimento de grande envergadura. 
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Assim, o local dos trabalhos poderia ter sido escolhido fora dos limites 
da estrada que da acesso a Lagoa do Fogo. A decisao tomada so se justifica 
por razoes econ6micas, por ser muito mais rentavel realizar o projecto junto a 
estrada do que abrir urn caminho de penetrac;ao fora dos olhares daqueles 
que visitam uma das mais belas paisagens dos Ac;ores. 

De referir ainda o nao aproveitamento dos milhares de metros cubicos 
de solo anivel na recuperac;ao das zonas de «biscoito» nao muito distantes 
do local. Foram anarquicamente Ianc;ados a ribeira. A unica explicac;ao 
que encontramos e, uma vez mais, a de rentabilizar o projecto, ja que se torna 
mais economico Ianc;ar a terra ali mesmo na ribeira do que percorrer apro
ximadamente 10 Km. 

Finalmente, queremos deixar bern claro que o nosso parecer nunca foi 
contra o aproveitarnento da energia geotermica, pelo contrario, sendo uma 
energia nao poluente tern todo o nosso apoio. So que, o projecto, a nas
cenc;a foi mal encaminhado sem urn estudo previo efectuado por uma equipa 
pluridisciplinar. 

Este e urn exemplo de rna gestao das novas tecnologias, em que nao foram 
encarados e reconhecidos os efeitos secundarios da sua aplicac;ao. 
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