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AS CHEIAS DA RIBEIRA DE TERA E DO RIO MAIOR 
(BACIA HIDROGRAFICA DO TEJO) 

Condir;oes geomorfol6gicas e climaticas das cheias da 
Ribeira de Tera e do Rio Maior (Bacia hidrografica do 
Tejo) foi o tftul o dado por MARIA CATARINA DEMELO RAMos 
a tcse de Doutoramen to em Geografia Ffsica que aprcsentou 
e dcfcndcu, com exito, na Universidadc de Lisboa, em 
24 de Janeiro de 1995. 

Bern conhccida no meio dos gc6grafos como espe
cialista em Climatologia dcsdc que, em 1985, concluiu o 
Mestrado em Gcografia Ffsica e Regional, na Faculdade 
deLctras da mesma Universidade, com uma tcse intitulada 
Tipos de anticiclones e ritmo climatico de Portugal, 
CATARINA RAMos aparece, agora, voltada para uma area 
cientffica em que nao havia ainda sido fcita qualquer Lese 
de Doutoramento. 

0 trabalho em causa e, portanto, a primcira lese 
portuguesa de Geografia Ffsica na area da Hidrologia. 
Encontra-se, paraja, sob a forma de urn livro policopiado 
com 520 paginas, ondc, alcm de urn tcxto, bern escrito e 
bern revisto, com pouqufssimas "gralhas", se inclucm 61 
quadros, 137 figuras e 45 fotografias, que fornccem uma 
boa ilustrac;ao. 

1. CATARINA RAMos estruturou a sua tcse em duas partes 
de tamanhos dcsiguais. A primeira parte (102 paginas) 
pretcnde dar urn enq uadramcnto hidrol6gico as d uas bacias
-vcrtcntc cscolhidas c a segunda (349 paginas) corrcspondc 
ao estudo das suas dinamicas hidrol6gicas. 

Antes, porcm, ha uma curta "Introdw;;ao" (7 paginas), 
tal como no fim se aprcscntam as "Conclusocs Finais" 
(13 paginas) c sc ancxa a "Bibliografia" (18 paginas). 

0 fndicc geral vern colocado logo nas primciras paginas, 
a frentc de tudo 0 mais. Af sc VC imcdiatamcnle que a 
"Introdu((ao" ira scr muito curta. Na vcrdadc, cia c muito 
pequena. Fala do Tcjo e fala "da constru((ao de mais de 
100 barragcns na sua bacia hidrogriifica", como fala das 
"cheias catastr6ficas de 1978 e 1979" e das "grandes 
cheias de Dezern bro de 1989" que, apcsar disso, ocorreram 
(p. 10). No entanto, o que estava a scr uma verdadeira 
introdu((ao transforma-se de rcpcntc num prcfacio. Ainda 
volta a assemelhar-sc a uma introduc;ao, quando aprcscnta 
os divcrsos capftulos em que se subdividcm as duas partes 
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da tese, mas acaba mesmo por ser urn prefacio, com os 
agradccimentos habituais ncstas circunstilncias. Tcria sido 
prcferfvcl fazer uma clara separac;ao entre urn prefacio, 
circunstancial, e uma introdu((ao, ja vcrdadeiramcnte 
cientffica, que tratasse do enquadramento, da mctodologia, 
dos objcctivos. 

Na "Introdu((ao" (p. 12) ficam localizadas as duas 
pequenas bacias - "a primeira, sub-afluente da margem 
esqucrda do Tcjo ... estende-se pcla planicie alentejana", 
vinda da area de Estremoz, enquanto "a segunda, na 
margem direita do Tejo", na sua maior parte, "estcnde-se 
pcla Bacia Terciaria do Tejo", embora com origens em 
Scrras Calcarias da Orla Mesocenoz6ica Ocidental. Mas 
fica tam bern algo que deixa ao Ieitor uma pequena duvida 
- na pagina 14, diz-se que "os fcn6menos hidrol6gicos de 
maior impacte em cada uma das bacias-vertcnte" sao 
"cstiagcns e cheias na bacia da Ribcira de Tera e chcias e 
inundac;ocs na bacia do Rio Maior". Sera que "cheias e 
inundac;ocs".sao dois fen6mcnos hidrol6gicos difcrcntes? 
Sera que, na Ribeira de Tera, havendo cheias nao havera 
inundac;oes? Talvez tivesse sido importante definir bern 
estes conccitos logo na "Introduc;ao". 

Claro que a I Parte, "Enquadramcnto hidrol6gieo das 
bacias da Ribeira de Tcra c do Rio Maior" funciona como 
uma grande introduc;ao. 

Para comcc;ar esse enquadramcnto, os "regimes fluviais 
em Portugal" constitucm o I Capftulo, logo a partida com 
urn subcapftulo tratando da "mctodologia utilizada". 
CATARINA RAMOS aprescnta, af, as chamadas "rcgiocs 
hidrograficas portuguesas" tal como os servic;os oficiais as 
dividiram; sera que urn gc6grafo as pode aceitar assim scm 
urn a unica crftica? Algumas tern 16gica, e ccrto, mas outras 
tcriam cscandalizado AMORIM GIRA.o, que, no scu Atlas de 
Portugal, tam bern se dcbruc;ou sobre o assunto ... 

E foi tam bern a partir de dados dos mesmos servic;os 
oficiais (D.G.R.A.H., 1986) que a Autora prcparou o 
Quadro 2 (p. 24). Para que intcressan1 urn Quadro que nos 
"cnsina", por excmplo, que na Bacia Hidrogriifica do 
Douro havia 10 barragcns para produc;ao de encrgia e 1 
para cncrgia e navega~ao ... Ja nem 6 preciso ver mais nada 
- mcsmo que ainda nao fossc contada a Barragcm de 
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Crestuma-Lever, onde estiio Carrapatelo, Rcgua, Valeira 
e Pocinho, Ladas com eclusas para navegac,;ao? Como 
acrediLar no resto? Alcm disso, nao parece que o Quadro 
em causa seja importante para o trabalho. 

No entanto, para alcm de se notar a auscncia de uma 
aprcsentac,;ao crftica ou, em altemativa, de urn a aprcscntac,;ao 
mais pessoalizada, mais original, das bacias, a lcitura 
atcnla deste primeiro capftulo levaria, ainda, a outras 
considerac,;oes de pormenor. 

Apenas a tftulo de curiosidade- porque dizer "a bacia 
hidrografica portuguesa" do Tcjo como sc houvesse uma 
bacia hidrograficaespanhola perfeitamente separada? Nao 
ficaria melhor dizer "a parte portuguesa da bacia 
hidrografica" do Tcjo (ou do Douro, ou do Guadiana)? 

Pessoalmcnte, tam bern gosto rna is de dizer "laguna de 
Aveiro" do que, como diz a Autora, "lagoa de Avciro" 
(p. 19). E nao gosto nem de "alinhamento montanhoso" 
(p. 12), nem de "eixo montanhoso" (p. 20) quando aplicados 
as serras de Montejunto e Candcciros; nilo parcce que 
estcjam assim Uio ligadas entre si. 

Do mcsmo modo, prcfiro continuar a dizer "clima 
mediterrfmeo", como cnsinava o Prof. Orlando Ribeiro, do 
que "clima mcditerrfmico", como alguns agora preferem 
- nestc trabalho, CATARINA RAMos tanto escreve duma 
como da outra maneira, o que nao deveria ter acontecido. 

Apesar destas qucstoes de pormenor, a verdade c que, 
na parte inicial deste primciro capitulo, tern de louvar-se 
os cuidados postos na escolha de critcrios para a am'ilise 
das series hidrol6gicas; de 179 estac,;oes, s6 11 satisfizeram 
a exigencia da Autora. Bern distribufdas do ponto de vista 
espacial, silo manifestamente poucas e ten1 de se perguntar 
sec legftimo, depois, transpor para todo o pafs os resultados 
obtidos. Sao elas: Cervos (na bacia do rio Bec,;a), Lixa do 
Alvao (Louredo), Gestosa (Rabac,;al), Moimcnta da Beira 
(Tuela), Touro (Paiva), Pinhel (Coa), Pin he! (Massueime), 
Manteigas (ZCzere), Estremoz (Tera), Evora (Xarrama) e 
Barranco do Velho (Odelcite). 

Neste mesmo capftulo, todavia, o principal subcapftulo 
eo que se intitula "A irregularidade intcranual dos caudais 
e a sua relac,;ao como ritmo das prccipitac,;oes". As series 
escolhidas foram testadas estatisticamcnte antes de serem 
tratadas e de comec,;arem a dar os primeiros resultados 
importantes. Saliente-se aquila a que chama "definic,;ao 
dos coeficientes hidroclimaticos" que, nao sendo verda
deiramente uma definic,;lio, permite chcgar a sucessao dos 
perfodos humidos e secas entre 1960 e 1990 naquela 
sfntese muito expressiva que e a Figura 10 (p. 56). 

Lamente-se apenas uma certa falta pedag6gica ja que 
nao e suficientemente clara a explicac,;ao da metodologia 
adoptada, em especial no que se refere a obtenc,;lio dos 
valores dos coeficientes, que no texto se dizem agrupados 
em classes, mas que no Quadro 7 (p. 55), excepto no caso 
dos "medianamente secos/medianamente humidos" (40-
-60),aparecem rfgidos-"extremamentcscco" (0), "seco" 
(20), " humido" (80) e "extremamente humido" (100). 

A relac,;ao entre caudais e prccipitac,;oes e fundamental 
e 0 tratamento estatfstico dado as series udomctricas 
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consideradas reprcsentativas para as bacias previamente 
escolhidas parece corrccta. 0 que ja nao parece correcto e 
considerar os postos de Cervos (860 metros de altitude, 
perto de Montalegrc) e de Lixa do Alvao (950 metros de 
altitude, alguns qui16metros a Sui do anterior) como 
representativos do NW tirando dai conclusoes como: "a 
maior irregularidade das precipitac,;oes atinge as areas 
rna is elevadas do S ul e do NW do pafs" (p. 59). Com efeito, 
esses postos situam-sc para lcstc da chamada "barreira de 
condensac,;ao" minhota, abaixo dos 1000 metros, nao 
atingindo sequer os 1500 mm de prccipitac,;ao. Sao ja urn 
tanto pcrifcricosa area das mais elevadas precipitac,;ocs do 
pafs. 

Entre 1960 e 1990, os caudais estudados apresentam 
"urn a tendcncia para a diminuic,;ao do escoamento" (pp. 65 
e 68), tal como nos postos udometricos escolhidos (a 
excepc,;ao de Barranco do Vclho) se verificou a mesma 
tendcncia de diminuic,;ao nas precipita~oes. Utilizando 
dados de precipitac,;ao desde 1900 para Evora, CATARINA 
RAMOS conclui que nao 6 possfvel afirmar-se que o clima 
de Portugal esteja a evoluir no sentido da secura (pp. 68 e 
69). Estou plenamente de acordo, em bora parec,;a abusiva 
urn a generalizac,;ao para todo o pais feita a partir de dados 
exclusivamentc de Evora. 

Referindo-se, dcpois, aos regimes dos rios, comec,;a 
por classifica-los como mediterraneos, apoiando-se bern 
em MAURICE PARDEe em Al\'DRE GUILCIIJ:R (p. 70). Os coefi
cientcs mcnsais de caudais que apresenta logo a seguir 
mostram-no claramente e, apesar das 11 bacias serem urn a 
pequena amostra, a vcrdade 6 que os resultados estao 
dentro daquilo que se esperava -os caudais mais elevados 
sempre em Fevereiro ( excepto em Odelei te-Dezembro) 
e os caudais mais baixos sempre em Agosto, em bora num 
ou noutro caso tam bern em J ulho ou em Setembro (Quadro 
10,p. 74). Muitointeressantec, igualmente,aclassifica~ao 
dos rios em cinco categorias consoante a relac,;ao perfodos 
dcabundancia/periodos de escassez (pp. 74-77), quecoloca 
na primeira categoria os rios Bec,;a, Louredo, Paiva e 
Zczere, como seria de esperar, e na ultima a Ribeira de 
Tera eo Rio Xarrama. Tam bern interessante e a conclusao 
(p. 87) de que, entre 1960 e 1990, "os anos de estiagem 
mais severa foram os de 1975/76, 1980/81, 1982/83 e 
1988/89"; infelizmente nao se vc como se chega a esta 
conclusao (ou informac,;ao?). E logo a seguir (p. 90), nao se 
fica a saber quem dividiu o pafs em quatro regioes 
pluv iomctricas, a saber "NW, N E, Centro e S ul" ... em bora 
6bvio, devia escrever-se. 

Coloquem-se, todavia, em segundo plano estes por
menores e destaque-se a conclusao do capftulo (p. 90-93) 
que permite ao leitor uma rapida lembranc,;a sabre 0 

essencial de tudo o que acaba de ler. 
Se o Capftulo I, sabre "regimes fluviais em Portugal", 

pretendia fazer o enquadramento das bacias em estudo no 
con junto do pais, o Capitulo II, intitulado "Caracterfsticas 
hidrol6gicas gerais da bacia hidrografica do Tejo", desce 
bastante mais ao pormenor e faz urn "enquadramcnto 
geografico" relativamente aos "contrastes morfol6gicos, 



pluviomeLiicos e litol6gicos", refcre-se ao "comportamcnto 
dos Lribuwri os do Tejo" e aprofunda "os contrastes 
hidrol6gicos" da parte portuguesa da bacia hidrografica do 
Tejo. 

Scm embargo de considcrar este segundo (e ultimo) 
capitulo da I Parte da tese como muito importante e bern 
construido, impoe-sc uma breve nota critica sobre alguns 
pcquenos pormenorcs que dcnotam , uma vez mais, uma 
certa fragilidade ao nivel da defini9ii0 de alguns concei
tos. Por exemplo, a no9iio de margem de urn rio podeni 
alargar-se tanto em area que, no caso do Tejo, se diga que 
a sua "margcm setenLiional e dominada pela Cordilheira 
Central e pelos rclevos da EsLiemadura portuguesa" 
(p. 95)? Por outro !ado, ao refcrir-se o "golfo do Tcjo" 
(p. 100) niio ted sido esquecido urn qualqucr adjcctivo ao 
mcnos para o localizar no tempo? E quanta a "prccipitar,:iio 
que cai" (p. 1 03) ... comc9a neste capitulo, mas sao tantas 
as vezes a dizer isso que a duvida sabre a lcgitimidade 
cicntifica da cxpressllo quasc sc csfuma; mcsmo assim, 
continuarci a evitar a rcdundancia c a preferir dizer que a 
precipita9ilo se rcgista, se verifica, ocorre ou acontcce ... 
Cair, cai a chuva, a neve, o gran izo. Finalmente, sera 
legitime falar em "carsos subterrfmeos" quando o conceito 
de carso ja implica a circula9iio subtcrranea? Jean NICOD 
(1972, p. 44) diz que "todas as regioes carsicas se 
caractcrizam pclo desaparecimento das aguas de supcrficie 
e pelo predominio do eseoamento em condutas subter
raneas". 

CATARINA RAMos escolheu 11 tributaries do Tejo e 
escolheu-os bern. 0 estudo dos seus caudais, desenvolvido 
nestecapitulo, conduzi u a considerac;:ao de pcq uenas regiocs 
hidrol6gicas no interior da parte portuguesa da bacia do 
Tejo. A mais pequena, s6 com urn tributario, a Ribeira de 
Tera, e, em termos hidrol6gicos, a rna is irregular de todas; 
as outras trcs ocupam areas de dimcnsao semelhante e e 
na menos irregular que se situa o Rio Maior. Estes dois 
tributaries foram os esco lhidos para cstudo mais 
aprofundado. 

2. 0 verdadciro corpo do trabalho e a II Parte, que 
recebeu o titulo de " Dinamica hidrol6gica das bacias
-vertcnte da Ribcira de Tera e do Rio Maior". Divide-se 
em quatro capitulos, do is para cada um dos cursos de agua. 

0 I Capitulo trata da " influcncia das caractcristicas 
geomorfol6gicas da bacia-vertcntc da Ribcira de Tcra no 
seu comportamcnto hidrol6gico". Dividc-se em trcs 
subcapitulos em que a componentc de trabalho pcssoal foi 
decisiva. 

No en tanto, para come9ar nao foi feliz. A apresentar;ao 
da Ribeira e rapida e scrvida por urn fraquissimo csbor;o 
com o tftulo pomposo de "Iocalizac;:ao e dclimitar;ao da 
bacia-vcrtente da Ribeira de Tera na Bacia Hidrografica 
(portugucsa) do Tejo" (fig. 29, p. 124). Tal facto niio e 
habitual na tesc, em rcgra, ilusLiada com boase, ate, muito 
boas figuras. Aqui, cstranhamcntc, a localizar,:ao faz-sc 
num pcqueno extracto da rede hidrografica do Tcjo 
onde se escrevcm 7 names de rios ou ribciras e 3 de 
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aglomcrados populacionais da area ... e nao se delimita 
coisa ncnhuma. 

Segue-seo subcapitulo intitulado "Sintese da evolu9ao 
geologica e trac;:os gerais gcomorfol6gicos"; nilo se perccbc 
a raziio da mudanc;:a para "cvoluc;:ao lito-estrutural" no 
titulo da dcscrir;ao/sintesc, meio teetono-estratigrillica, 
meio palcogeografica, que faz com base naquele que diz 
serum " Lrabalho rccente deJ. T. OuvEIRA eOutros (1991)" 
(p. 125) e que, como se pode lerna Bibliografia, trata da 
"evolu9ao tectono-estratigrafica" da parte portuguesa da 
cham ada zona Ossa-Morena. Como ge6grafo, nao apreciei 
a sequencia tectono-estratigrafica servindo de base a 
apresenta9ii0 da litologia, mas gostei do subcapftulo que se 
intitula "A diversidade de litofacies na defini9ao da 
permeabilidade". 

Antes dele, porem, CATARI!\A RAMOS identifica quatro 
unidades geomorfol6gicas na bacia-vertente, a saber, o 
Planalto de EsLiemoz, a Depressao da Gl6ria, o Alinha
mcnto Montanhoso da Ossa e a Superficie do Yimieiro. 
Como sobressai do "esboc;:o morfologico" (fig. 32, p. 133), 
poderia ter dito que, para alem da superficie fundamental, 
a que de infcio chama " superffcie poligenica do Alentejo", 
que e local mente designada Superffcie do Yimieiro e que 
ocupa mais de Lies quartos da area, ainda se podem 
identificar as outras Lies pequcnas unidades geomorfol6-
gicas. Niio scrao quaLio? No esb090, reprcsenta uma 
unidade a que chama "Depressiio da Portucel", que, apesar 
da sua extensao idcntica ada "Depressiio da Gloria", nao 
destaca no texto. 

No subcapftulo seguinte, nao pode deixar de salientar
-se o trabalho que a Autora teve para estabelecer a 
correspondcncia entre as formac;:oes representadas nas 
diferentes cartas geol6gicas utilizadas (Quadro 19, 
p. 140). Igualmente se salienta a divisllo da area em 
"conjuntos lito16gicos", que a seguir sc anal isam em 
pormenor c em relar,:iio co m as caracte risticas de 
produtividadc aquifera e densidade de drenagem. Esta, 
porem, e referida com diversos exemplos (pp. 143-149) 
antes ainda de ser especificamente tratada (pp. 155-162). 

Tratada, sim, mas nao suficientemente explicada, a 
den sidade de drenagem aparece no texto c numa 
interessante figura (fig. 37 , p. 159), em que e representada 
por classes, mas nada se diz sabre a metodologia utilizada 
para a sua organ izar,:ao. Ha, apenas, urn breve apontamento 
em que se ref ere que a densidade de drenagem "foi obtida 
a partir de mediyoes efectuadas com curvfmctro c 
planimetro digitais sabre o mapa topografico de escala 
1 :25000" (p. 151). Mais adiantc dira que seguiu o metoda 
de STRAHLER para a contagem dos elementos da rede, mas 
tambem nao explicara como chegou a sua representac;:ao 
tao pormenorizacla; niio parcce que tenha sido s6 com o 
mapa. 

No caso concreto da densidade de drenagem, algo nao 
bate certo com a metodologia de STRAHLER - para este 
Au tor, "baixa densidude de drenagem" sera 3 a 4 km/km2, 
"media" estara entre 12 e 16 e " alta" an dad "entre 30 e40" 
(A. N. STRAliLER, 1979, p. 532), nada que se compare 
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com "abaixo de 3", "3-5" e "7-9" para as categorias 
aprescntadas com designa~oes semelhantcs (Quadro 21, 
p. 161). Qualqucr coisa tcra ficado por explicar ... 

Bern pelo contnirio, o belfssimo "esbo~o hidrogeo
l6gico",acores (fig. 35,p.153), eservido porumalcgcnda 
muito completa, que s6 nao ex plica claramente os diversos 
graus de permeabilidade. Fica no ar uma certa sensa~ao 
impressionista. Pcrmeabilidade elevada, media, baixa e 
muito baixa scm qualquer espccie de quantifica~ao obtida 
em laborat6rio? Quanto a no~ao de "permeabilidade 
em grande", que conhecemos bern dos calcarios (A. F. 
MARTINS, 1949), no texto, chcgou a aparecer aplicada aos 
granitos (p. 60); agora, como se ve na legenda, estes sao 
colocados nas classes de permeabilidadc baixa e muito 
baixa enquanto os calcarios estao, como era de esperar, na 
classe de permcabilidade elcvada. 

No que respeitaa litofacies, apesardagrande variedade 
encontrada, a conclusao e que a permeabilidade se rcvela 
baixa em 73% da area e o entalhe fluvial, reduzindo a 
cobertura terciaria, ira progressivamente alargar as areas 
de menor permeabilidade. 

A analise das caracterfsticas geomctricas da bacia 
assentana utiliza~aodosmapasde 1:25 OOOedas fotografias 
acreas de escala aproximada. Nao se diz exactamentc o 
que se fez com as fotografias acreas, mas e facil deduzir 
quando SUrjem OS numeros relatiVOS a linhas de agua ... 

Sera que 0 mctodo de STRAHLER descia a urn pormenor 
semelhante? Nao e 0 que parece quando se vcem OS 
quadros que apresenta nos seus trabalhos mais conhecidos. 
Porexemplo, para mais do dobro da dimensao da bacia de 
drenagem, o Rio Allegheny, na Pensilvania (EUA), que se 
fica pela ordem 7, e aprcscntado com mcnos de metade do 
n Limero de segmentos de primeira ordem ( cxemplo ex traldo 
de Marie Morisawa, por A. N. STRAHLER, 1979, p. 525). 
Tam bern nem urn nem outro destes Auto res lhes chamavam 
"cursos de agua" ... Ncm misturavam hierarquiza~ao 
com densidade hidrografica. Alias, a inclusao desta no 
Quadro 25 (p. 172) parece despropositada, ate porque nao 
estava definida. 

Alias, no trabalho de CATARINA RAMOS, ha nitida
mente uma tendcncia para utilizar conceitos antes de os 
definir; e 0 que acontecc com quasc todos OS Indices do 
Quadro 24 (p. 172)-e se alguns sao definidos na pagina 
a seguir, outros demorarao bastante, como 6 o caso de 
"tempo de concentra~ao" que aparece aqui perfeitamente 
deslocado, pois a sua defini~ao s6 se encontra 20 paginas 
depois (p. 194) atravcs da f6rmula de J. TEMEZ, que a 
Autora descobre num trabalho de F. CoRREIA (1983). 

0 estudo das caracterfsticas geomctricas da bacia, tal 
como o estudo do sistema de drenagem e do relevo da 
mesma bacia, foi minuciosoeseguiu os tramites cicntfficos 
habituais para o efeito. No entanto, ao nfvel do pormenor 
continuou uma certa falta de cuidado. Por exemplo, deixar 
escapar, tam bern no texto, que a bacia-vertente tern 13195 
"cursos de agua", dizer indistintamente pendor e declive 
para referir q uer a inclina~ao das vertentes, quer a inclina~ao 
dos perfis longitudinais, apresentar uma formula, P=Sxh, 
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em que nao se diz o que se entende por P (Quadro 27, 
p. 179), etc. 

A conclusao do Capftulo I (p. 195) vai no sentido de 
"que as caractcrfsticas geomorfol6gicas da bacia daRibeira 
de Tera nao sao favoraveis a ocorrencia de grandes 
inunda~oes". Talvez aqui se esperasse alguma sfntese que 
ajudasse na compreensao do facto. 

0 II Capitulo ira mostrar que as estiagens sao mais 
importantes do que as cheias. Come~a pelo enquadramento 
climatico, fcito a partir de trabalhos de S. DAVEAU e 
colaboradores (1977 e 1985) e de dados de seis J?OStos 
hidromctricos e da esta~ao meteoro16gica de Evora. 
Salientam-se os valores baixos da precipita~ao e altos das 
temperaturas e da evapora~ao, tal como se salienta a 
existcncia, em media, de quatro meses secos por ano. 

A "escassez de agua" 6 subl inhada pelo estudo dos 
caudais atravcs dos dados da esta~ao hidromctrica de 
Ponte de Pavia. 

CATARINA RAMOs prova, com dados do posto udome
trico de Estremoz, que ha uma tendcncia para a diminui~ao 
das precipita~oes anuais, nao se podendo mesmo falar 
de anos chuvosos a partir de 1970 (figs. 52 e 53, p. 213). 
Ao contrario do que muitos pensam, a Autora considera 
que os eucaliptos nao deveriio ser responsabilizados pela 
diminui~ao dos caudais da ribeira; sera talvez mais 
importante o efeito das 66 represas operacionais entre 
as 77 inventariadas na bacia ... 

A "severidade da estiagem" 6, Lodavia, relacionada 
directamente com as "poucas chuvas" recebidas e com a 
"baixfssima permeabilidade" das forma~oes geol6gicas 
predominantes (p. 216). Muitas vezes, a Ribcira nao corre 
durante algum tempo tendo-se, mesmo, registado uma 
"dura~ao maxima de auscncia de escoamento de 262 dias, 
entre 9 de Junho de 1974 e 25 de Fevereiro de 1975" 
(p. 223). 

Mas as cheias existem; e CATARINA RAMos achou por 
bern definir claramente 0 que e uma cheia- depois de 
analisar defini~Oes de variosautores optou pelo "trans bordo 
de urn curso de agua relativamente ao seu lcito ordinaria, 
atingindo assim o respcctivo lei to maior" (p. 225). Optando 
por esta defini~ao, sera de perguntar porque nao definiu 
tambcm inunda~ao? 

Em bora menos extensas no tempo do que as estiagcns, 
as cheias da Ribeira de Tcra podem demorar alguns dias
em 1965/66 houve nove cheias que duraram urn total de 34 
dias. E as vezes sao violentas - "o caudal maximo 
instantaneo registado na esta~ao hidromctrica de Ponte de 
Pavia, as 4 da manha do dia 19 de Dezembro de 1958, 
correspondente a uma altura das aguas de 5,60 m, foi de 
850 m3/s" (p. 241). Para este valor foi calculado, segundo 
o mctodo de GUMBEL, urn perfodo de retorno de 33 anos. 

Uma vez mais pouco preocupada com pormenorcs, a 
Autora ao alinhar, no Quadro 37 (p. 242), o numero de 
ordem, o caudal maximo instantfmeo e o perfodo de 
retorno correspondente, alinhou tambcm os anos hidro-
16gicos. A conf usao surge logo no segundo maior caudal 
(660 m3/s, com perfodo de retorno de 16,5 anos) que no 



Quadro aparcce em 1959/60, quando na realidade ocorreu 
entre II e I4 de Mar~o de 1964 (Quadro 35, p. 233). No 
en tanto, a ideia foi boa eo quadro tern interesse. 

Neste capftulo sao, ainda, apresentados os diferentes 
tipos de cheias verificados na Ribcira, dando-sc grande 
destaque ao seu cankter torrcncial e, por isso, ao scu grau 
de perigosidade. Dcstaca-se tambem o facto de em 77% 
dos casas se rclacionarcm com pcrturba~oes frontais, 
principalmente deW. No entanto, o que mais se salienta 
eo estudo concreto das cheias de 1989/90 (5 chcias entre 
19 de Novembro e 26 de Dezcmbro, de varies tipos) 
acompanhado como estudo dos dados udometricos e de 
caudais, mas tambem com trabalho de campo que entre 
outras coisas permitiu tirar algumas fotografias e estudar 
formas e processes relacionados com o escoamento. 

Alias, o trabalho de campo, mcsmo alargado a outras 
epocas do ano ressalta tamb6m, nas u!Limas paginas do II 
Capftulo, no nipido estudo em que se aflora a problema
tica dos sedimentos em suspcnsao. Para isso houve que 
fazer colheitas e, em sequencia, alguns tratamentos 
laboratoriais. 

3. Nos dais capftulos sobre o Rio Maior repetiram-se 
quase todos os defcitos de pormenor apontados (e ate se 
acrescentaram alguns ... ) tal como se repetiram as virtudes, 
particularmente no respeitante ao trabalho de campo que 
parece ter dado mais e melhores frutos. 

As caracterfsticas geomorfologicas da "bacia-vertente" 
do Rio Maior sao naturalmente muito diferentes das da 
Ribeira de Tera. A area de estudo enquadra-se na Orla 
Mesocenoz6ica ocidental e na Bacia Terciaria do Tejo e 
apresenta-se bastante variada quanta a formas . Por isso, 
CATARINA RAMos, no Capftulo III, apresenta nove unida
des gcomorfologicas - Elementos planalticos de Frei 
Domingos-Boavista, Depressao de Venda das Raparigas, 
Alinhamento montanhoso de Espigao-Candeeiros, 
Alinhamento de depressoes diapfricas Fonte da Bica
-Teira, Depressao de Mendiga, Plan alto de Santo Antonio, 
Area deprimida de Alcobertas-A bra, Elementos planalticos 
da Bacia do Tejoc Depressaode Rio Maior. Tambem a qui, 
o esbo~o morfologico (fig. 77, p. 289) 6 mais do que um 
simples apoio ao texto. 

A integra~ao de parte da area no con junto do Maci~o 
Calcaria Estremenho e clara e tern consequcncias no 
funcionamcnto do Rio; mas ha calcarios igualmentc na 
Bacia do Tejo e, apesar de tecnicamente incomplcto, o 
cartograma que nos da a Iitologia (fig. 80, p. 300) e bern 
elucidati vo -as forma~oes carbonatadas ocupam pratica
mentc metade daarea da "bacia-vertente", o que nao deixa 
igualmente de influenciar a hidrografia. 

Tratando-se de uma area bastantc mais estudada par 
ge6grafos e geol6gos do que ada Ribeira de Tera, a Autora 
teve agora a possibilidade de utilizar mais trabalhos de 
base. Estranha-se que nunca tenha referido A. FERNAI\'DEs 
MARTINs (I949), mas regista-se a utiliza~ao do trabalho 
de C. THoMAs (I985) ao mostrar como as aguas do Maci~o 
Calcaria se dividem para parte delas sc dirigirem a 
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elementos subaereos da bacia em estudo, nllo chegando "a 
esgotar-s~ na esta~ao estival" nas Bocas do Rio Maiore no 
Olho de Agua de Alcobertas (p. 304 ). 

A "classifica~ao hidrol6gicadas forma~oes geol6gicas" 
inicia-se pela apresenta~ao de outro belfssimo "esbo~o 
hidrol6gico" (fig. 83, p. 317), que, a semelhanya do que a 
Autora fez para a Ribeira de Tera, tambem 6 servido por 
uma boa legenda (p. 316). 

A diversidade de condiyoes da "bacia-vertente" do Rio 
Maior lcvou CATARINA RAMos a estabelecer sub-divisoes 
que nao tinham sido necessarias no caso dada Ribeira de 
Tcra. Por isso, as "caracterfsticas morfometricas" sao-nos 
dadas atraves das sub-bacias do Rio Maior, da Ribeira de 
Almostcr, da Vala da Asseca e da Ribeira de Alcobertas, 
antes da "bacia do Rio Maior" (Quadro 43, extra-texto). 
Nao e facil comprccnder os valores aprescntados sem ler 
com muita atenc;:ao todo o texto; num trabalho tao rico em 
ilustra~ao, foi nitidamente um descuido nao desenhar, 
junto aos trcs quadros que a elas se refcrem (Quadros 42, 
43 e 44, pp. 334 a 336), um pequeno cartograma de 
localiza~ao com as sub-bacias em estudo. A figura 86, 
"Hierarquia fluvial da bacia-vertente do Rio Maior" 
(p. 337), nao desempenha essa fun~ao. 

Desde cedo se comeya a falar no "ponto crftico" 
(p. 33I) que "e o local de desembocadura das tres sub
-bacias mais importantes" (p. 335), a saber, ada Ribcira 
de Alcobcrtas, a do Rio Maior e a da Rib. de Almoster. 
Ver-se-a mais tarde (p. 365) que "em termos te6ricos, uma 
chuvada que atinja simultaneamente as tres sub-bacias 
principals, origina pontas de cheia cuja chegada ao 'ponto 
crftico' e de 5 h 12m para a Rib. das Alcobertas, atingindo 
a da Rib. de Almoster aquele ponto 1 h 2 m depois e, 
finalmente, a do Rio Maier, 45 minutes apos esta ultima". 

As "cheias e inunda~5cs na bacia-vertentc do Rio Maior" 
saoestudadas no Capftulo IV e, de infcio, no seu "enquadra
mento climatico", principal mente como apoiodos registos 
meteorol6gicos da estayao da Escola Agricola de Santar6m, 
uma das 10 esta~oes climato16gicas ou postos udometricos 
considerados eque seencontravam "em funcionamentona 
bacia-vertente do Rio Maior" (p. 372). 

A partir dos dados registados nas duas esta~oes 
hidrom6tricas disponfveis (Ponte da Freiria, no Rio Maior, 
e Ponte de Barbancho, na Rib. das Alcobertas), CATARINA 
RAMOS estudou os caudais. E facilmente concluiu que as 
estiagens nao sao aqui tao importantes como eram na 
Ribeira de Tera- "entre 1981-82 e I989-90, o Rio Maior 
nao secou", embora "ao contrario da Rib. das Alcobertas, 
onde esse fen6meno ocorreu em 219 dias, o que da 
uma media de 24 dias/ano" (p. 389). Para compara~ao, 
diga-se que a Ribeira de Tera apresentava "uma media 
de 133 dias/ano" (p. 219). 

Por sua vez, as cheias aparecem, agora, com uma 
importancia superior e comparando o que se passa entre o 
Rio Maior e a Rib. das Alcobertas salienta-se o primeiro 
pelas suas cheias invernais, enquanto a segunda, com 
resposta mais rapida~1s chuvadas, tern maio res percentagens 
de cheias outonais e primaveris (p. 394-395). 
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Particularmente interessante co estudo das cheias de 
1989-90, nao s6 com base nos dados registados, como na 
pesquisa das suas causas, mas principalmente no que 
respeita as suas consequcncias. Aqui, o trabalho de campo 
dest.aca-se mais e as fotografias ilustram amplamente o 
tcxto salient.ando as inundar;Oes. A conclusao resulta, 
portanto, mais autcntica, porque vivida - "as inundar;oes, 
por vezes espect.aculares, que se regist.am com grande 
frcqucncia no baixo vale do Rio Maior, fundamentalmente 
entre o 'ponto crftico' e a planfcie a! uvial do Tejo, devem
-sc a duas causas fundamentais ( ... ): a subida da toalha 
frcatica e as cheias, as quais podem ser de do is tipos, as de 
montante, mais frequentes, quando devidas a dinamica 
hidrol6gica da propria bacia-vertente, e as de jusante, 
quando devidas a invasao pclas aguas do Tejo" (p. 448). 

A "erosao hfdrica" mereceu a Autora urn interessante 
subcapftulo. Observar;oes de pormenor em vertentes , 
cultivadas na maior parte dos casos, enos lcitos e plainos 
de inundar;aodos cursos de agua estudados, acompanhadas 
de boas fotografias, em regra, bem localizadase legendadas, 
permitiram um grande enriquecimento do trabalho nas 
fronteiras entre a hidrologia e a geomorfologia. 

As "ConclusOes finais" assemelham-se a um resumo 
da tese; sao, na verdade, mais uma sfntese fina l do que 
a utcnticas conclusoes. E c pena que um trabalho como 
cste seja, apenas, como diz CATARINA RAMOs, nas ultimas 
linhas do seu texto, "um contributo para o conhecimento 
gcografico da bacia hidrografica do Tejo, num dos seus 
aspcctosmais dinilmicos (as cheias), de grande importiincia 
ccon6m ica e social para o Pafs" (p. 485). Pergun tar -se-a 
e em termos prospectivos? Nada se propoe? Nao teria s ido 
possfvel, por exemplo, avanr;ar ja com uma cartografia de 
riscos de inundar;ao que desse um ar mais aplicavcl ao 
trabalho? E atendendo ao manancial de informar;ao que se 
juntou no tratamento dos processos de erosao sobre as 
vertentes, porque nao mcsmo uma cartografia doutros 
riscos? 
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CATARINA RAMOS agarrou o essencial , dominou as 
tccnicas estatfst icas, foi minuciosana an~Uise e fez trabalho 
de campo, em especial, nos momcntos e nos sftios 
fundamentais. Foi cuidadosa na apresentar;ao da tese, 
cmbora, frequentemente, se tcnha descuidado nos 
pormenorcs. E OS pormcnorcs as vezes sao importantes 
para 0 lcitor, em particular, quando nao e especialista. 
No entanto, estudou duas bacias de drenagem da grande 
bacia do Tejo como ningucm ainda havia estudado. 
Deu-as a conhecer com descrir;oes abundantes e explicou 
o que era possfvcl explicar. E deixou uma grande 
curiosidade quanto a sua intervcnr;ao futura no ambito da 
Geografia Ffsica de Portugal. 
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