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Condi~oes geomorfol6gicas, climaticas e antr6picas das inunda~oes do 
Rio Tejo em Abrantes 

Cristina Madeira 

1. lntrodu~ao 

As inunda~6es do Tejo sao quase tao antigas 
quanto o proprio rio. Sendo a principal razao dos 
terrenos da Leziria, etas sao tambem a causa de des
trui~ao de numerosos bens. 

A principal causa das inundar;:oes e a ocorrencia 
de grande quantidade de precipitar;:ao sobre a bacia 
hidrografica, sob a forma de chuva e aguaceiros, o que 
origina escoamento superficial e caudais elevados. 

Estas situar;:6es meteorol6gicas estao muitas 
vezes associadas a passagem de sucessivos sistemas 
frontais, originando periodos de tempo chuvoso relati

vamente longos. 
As caracteristicas geomorfol6gicas e fisiograficas 

das bacias hidrograticas vao igualmente condicionar o 
fen6meno das cheias, na medida em que a permeabi
lidade e a cobertura vegetal, por exemplo, vao 
influenciar a quantidade de precipitar;:ao que e infil
trada e a que se torna em escoamento superficial, 
logo, condicionam o tempo de resposta da bacia e de 
propaga~ao da cheia. 

Tambem a actividade humana na bacia hidrogra· 
fica tem condicionado de forma intencional ou descui· 
dada a ocorrencia de cheias e inundar;:6es. Todas as 
obras de aproveitamento hidraulico, para fins de 
abastecimento publico, de produr;:ao de energia ou 
para rega, desempenham um papel importante na 

propagar;:ao de cheias. 
A ocorrencia de cheias no Rio Tejo e determi· 

nada primeiramente pelas afluencias e pela operac;ao 
dos aproveitamentos em Espanha. Apesar da articu la· 
r;:ao com Espanha ser de toda a conveniencia, os acor· 
dos luso·espanh6is relatives ao aproveitamento dos 
rios internacionais sao ainda omissos no que diz res
peito a gestae das albufeiras em situar;:ao de cheia e 
inundar;:ao. 

Pertencendo ao distrito de Santarem, o conce
lho de Abrantes (com 713,46Km2

) e constituido por 
dezanove freguesias e localiza·se sensivelmente no 
centro do pais, estando integrado na regiao de Lisboa 
e Vale do Tejo, mais concretamente na sub-regiao do 
Medio Tejo. 

2. Dinamica hidrol6gica do rio Tejo em Abrantes 

Da area total da bacia do Tejo, 81.000 Km2
, 

56.000 localizam-se em Espanha e os restantes 25.000 
em Portugal, sendo o rio de maier bacia hidrografica 
em territ6rio nacional. 

0 seu regime e um registo fiel da sequencia da 
precipitar;:ao, apresentando, nas palavras de 0. 
Ribeiro, um forte contraste entre um lnverno chuvoso, 
"Atllintico", e um Verao "Mediterraneo" caracterizado 
por tempo quente e seco. E: um rio ciclicamente 
sujeito a cheias e inundat;6es de grande impacto no 
tecido s6cio-econ6mico em toda a regiao que atra· 
vessa. 

No ambito deste estudo, sao de realr;:ar, pela 
sua grande amplitude, as inundar;:6es extraordinarias 
ocorridas em Janeiro de 1941 e Fevereiro de 1979, 
sendo esta ultima a maior desde que se precede a 
registos. Esta igualmente viva na memoria dos habi· 
tantes desta area a grande inundat;ao de Dezembro de 
1989, posicionada em sexto Iugar das maiores deste 
seculo. 

Quadro 1 

As dez maiores cheias desde 1909 

Alturas Hidrometricas (m} 

N" Ano Barquinha Santa rem 

1 1979 9,90 8,89 

2 1941 9,39 8,37 

3 1940 9,22 8,17 

4 1947 9,08 8,06 

5 1978 9,04 8,29 

6 1989 8,98 8,10 

7 1936 8,97 7,85 

8 1947 8,77 7,81 

9 1969 8,70 7,88 

10 1970 8,67 7,97 

Fonte: Governo Civil de Santan!m 

Pelas variar;:6es extremas do seu caudal, o Tejo 
pode ser classificado como um rio com regime semi· 
·torrencial. 0 caudal de estiagem e de cerca 50m1/ s 
no tror;:o inferior, apesar de poderem ocorrer caudais 
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muito inferiores. Durante as cheias, o caudal passa, 
rapidamente, para 3000, 6000 e mesmo 10.000m Is . 

2. 1. A influencia das caracteristicas geomor· 
fol6gicas de Abrantes no comportamento 
hidrol6gico do Tejo 

Abrantes apresenta fortes irregularidades oro
graticas, sendo esta diferencia~ao, em termos de 
relevo, motivada, em grande parte, pela existencia do 
rio Tejo, que a atravessa no sentido E-W, orientado 
quase sempre pela tect6nica. 

Oeste modo, o vale do rio Tejo, articulado com 
o vale do rio Torto, vai constituir uma zona distinta de 
outras duas, de maiores altitudes, respectivamente a 
Norte e a Sul. 

No que diz respeito a geologia, OS terrenos com 
maior representa~ao na area em estudo sao os de 
cobertura ceno-antropoz6ica. A area em estudo possui 
uma grande extensao de forma~iies geol6gicas de 
permeabilidade media favorecendo, de certa fo rma, a 
i nfiltra~ao. 

Nao obstante, e de salientar que existem locais 
onde a permeabilidade e baixa a muito baixa, 0 que 
vai, pelo contnkio, facilitar o escoamento superficial 
e a erosao fluvial. Ha ainda a salientar que grande 
parte da bacia hidrogrilfica a montante de Abrantes 
tern como substrato rochoso o Maci~o Antigo, o que 
favorece o escoamento e, por consequencia, as inun

da~iies. 

E igualmente importante considerar as caracte
risticas morfol6gicas da area em estudo, uma vez que 
o relevo saliente, por exemplo, vai influenciar na 
distribui~ao das chuvas e os declives vao controlar a 
velocidade do escoamento, afectando a magnitude das 
pontas de cheia e a menor ou maior susceptibilidade 
ao processo erosivo e transporte de sedimentos. 

De grande relevancia e o a largamento do vale 
do rio Tejo na a rea de Abrantes. Com efeito, na area 
proxima de Rossio ao Sul do Tejo e das areas que 
ficam a montante e a jusante, facilmente verificamos 
esse alargamento. Entre Barca do Pego na margem 
direita do Tejo e a povoa~ao de Pego, na margem 
esquerda, observamos que o vale apresenta um tro~o 
relativamente apertado o que provoca uma maior 
velocidade das aguas do Tejo neste local. 

Para jusante, verifica-se um "alargamento" do 
vale do Tejo que vai provocar o espraiamento das suas 
aguas, o que, associado ao fraco declive, vai possibili· 
tar, durante a ocorrencia de cheias, a inunda~ao dos 
campos marginais, bern como de algumas povoa~oes 
mais pr6ximas do rio. Esta situa~ao e ainda acentuada 
pelo "estrangulamento" do vale que se verifica mais a 
jusante, nao permitindo, nesta sec~ao, o normal 
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escoamento das aguas, indo acentuar as situa~iies de 
inunda~ao a montante . 

0 assoreamento que se verifica no leito do rio 
Tejo nesta area agrava ainda mais a ocorrencia de 
inunda~iies, na medida em que, neste tro~o do rio, a 
diferen~a entre o leito e as margens e minima, onde 
se formam multiplas ilhotas de are ia, OS "mouchiies". 

2.2. A lnfluencia climatica nas inunda~oes em 
Abrantes 

No ambito deste estudo e analisada mais porme
norizadamente a inunda~ao de 1979, pelo facto de ser 
considerada a maior inunda~ao do Tejo na regiao no 
seculo XX. 

Segundo os estudos realizados por A. S. SOBRt NHO 
(1980) em Santarem, os niveis atingidos pela cheia de 
1979 foram excepcionais, com um periodo de retorno 
de 222 anos. 

No que respeita a inunda~ao de 1979 I e de 
salientar que as primeiras manifesta~Y6es de altera~ao 

dos niveis de agua fazem-se sentir no dia 2 de Feve· 
reiro nas Barragens de Cedilho e Fratel. No entanto, e 
a partir do dia 8 de Fevereiro que os niveis come~am a 
subir mais rapidamente indo atingir o valor maximo a 
11 de Fevereiro. 

Em 1979, a ocorrencia de forte precipitat;ao em 
Abrantes no dia 11 de Fevereiro, conjuntamente com a 
precipita~ao ocorrida nos dias anteriores, contribuiu 
para a genese de uma inunda~ao com consequencias 
muito graves para a regiao de Abrantes. Os valores da 
precipita~ao comet;am a aumentar no dia 8, atingindo 
o maximo no dia 11 , com 55 mm. Esta situat;ao foi 
ainda agravada pela satura~ao do solo provocada pela 
precipita~ao nos meses anteriores. 

A precipita~ao ocorrida na area de Abrantes 
bem como em toda a Bacia Hidrogrilfica do rio Tejo 
provocaram o transbordamento do Tejo inundando 
algumas povoat;iies ribeirinhas. A agua atingiu , como 
foi referido anteriormente, niveis bastante elevados, 
verificando-se a inunda~ao de habita~iies e instalat;oes 
comerciais e industriais da qual resultaram inumeros 
prejuizos. 

2.3. lnfluencias antr6picas na ocorrencia de 
lnundat;oes em Abrantes 

0 Tejo, maior rio peninsular, e tambem o que 
origina, em territ6rio portugues, as inundat;iies mais 
espectaculares. 0 facto de, a partir da decada de 50, 
se terem construido mais de 100 barragens na bacia 
hidrogratica do rio Tejo, levou as pessoas a pensar que 
se tinha "domado" o grande rio. No entanto, tal pen
samento alterou-se com as inunda~oes catastr6ficas de 
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1978, de 1979 (a de Fevereiro de 1979 foi, como 
vimos, a maior do seculo) e com as de Oezembro de 
1989. Estas inunda~oes vieram confirmar como as 
barragens sao um tipo de constru~ao que pode nao 
controlar o fen6meno das cheias, podendo ate agravar 
os seus efeitos pela abertura sucessiva das comportas. 

Para alem desta situa~ao, ha ainda a considerar 
a impermeabilizar;ao e a ocupa~ao indevida dos leitos 
de inunda~ao, na medida em que os elevados prejuizos 
materiais, verificados durante a ocorrencia de inunda· 
r;oes, poderiam ser minorados se houvesse uma utiliza· 
~ao racional do territ6rio. 

As edificar;oes e as infra·estruturas no leito de 
inunda~ao constituem obst<kulos ao escoamento e, se 
a obstruc;ao produzida for muito significativa, ira 
provocar uma sobreleva~ao do nivel da agua a mon· 
tante. Oeste modo, a edifica~ao de qualquer tipo de 

construr;ao nos leitos de inundac;ao nao pode ser ape· 
nas considerada como uma decisao individual, uma vez 
que os riscos a que estao sujeitos aqueles que as 
realizam sao agravados para aqueles que, nao as 
realizando, se encontrem a jusante. 

A expansao urbana provoca, para alem dos pas· 
siveis riscos da ocupar;ao indisciplinada dos leitos, o 
recuo da zona rural criando uma faixa de transir;ao 
onde, simultaneamente com o abandono dos solos, se 
verifica a sua degradar;ao, as elevadas erosoes torren· 
ciais e a degradar;ao da rede hidrogrc\fica, para alem 
de todas as modificac;oes topogrc\ficas realizadas para 
a constru~ao (COUTINHO, 1983). 

3. Conclusao 

No contexto das inunda~oes em Abrantes, e de 
salientar que grande parte da bacia hidrogrc\fica do 
Tejo a montante de Abrantes tem como substrata 
rochoso as terrenos do Maci~o Antigo, o que favorece 
o escoamento e, por consequencia , as inundac;oes. 

Em termos morfol6gicos, consideramos impor· 
tante a analise, quer dos declives, quer da morfologia 
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do vale do Tejo, na medida em que vao influenciar a 
ocorrencia de inundar;oes na area em estudo. A inun· 
dar;ao de povoa~oes como Rossie ao Sul do Tejo, Arri· 
fana, Cabrito, na margem esquerda, Alferrarede, Rio 
de Moinhos, na margem direita, esta relacionada com 
o fraco declive que provoca uma diminui~ao da veloci· 
dade do escoamento e com a morfologia do vale do rio 
Tejo, uma vez que se verifica um "alargamento" do 
vale na area proxima de Abrantes o que vai facilitar o 
espraiamento das aguas do Tej o. 

Outro aspecto de igual relevfmcia e o assorea· 
menta do rio Tejo e de alguns afluentes. 0 rio Tejo 
apresenta·se particularmente assoreado em Abrantes, 
havendo tro~os onde a diferen~a entre o lei to e as 
margens e minima e outros onde se formam as "mou· 
choes". 

As inunda~oes estao normalmente associadas a 
ocorrencia de precipita~ao abundante. Com efeito, 
quer na inunda~ao de Fevereiro de 1979, quer na 
inunda~ao de Oezembro de 1989, concluimos que a 
forte precipita~ao ocorrida na area em estudo contri· 
buiu para a genese de inunda~oes com consequencias 
muito graves para a regiao de Abrantes, nomeada
mente a de Fevereiro de 1979 que atingiu niveis muito 
elevados a cotas pr6ximos dos 35 m. 

Na area em estudo, ha a considerar a ocupar;ao 
e o uso indevido dos leitos de inundac;ao (quer do rio 
Tejo quer de alguns afluentes), o que evidencia a 
ausencia de uma utiliza~ao racional do territ6rio e a 
ocupa~ao em areas de risco de inundar;ao. 

Ha ainda a considerar a insuficiencia de meca
nismos de concerta~ao e de regularizar;ao do caudal 
do Tejo, bem como o nao cumprimento por parte 
das autoridades espanholas da legisla~ao relativa ao 
Regime de Caudais. 

Neste ambito e de salientar que a preven~ao nas 
areas de risco de inunda~ao devera estar relacionada 
com o ordenamento do territ6rio. Oeste modo, qual
quer ac~ao a colocar em pratica devera resultar de 
estudos de analise de risco, nomeadamente a ocupa
~ao dos leitos de inunda~ao. 
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