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SINTESE DE EVOLUc;Ao GEOMORFOLOGICA DA AREA VESTIBULAR DO RIO LIS 

RESUMO 

A area em torno do estUl1rio do Lis tern sofrido profundas modifica~oes durante o Quaternario. 
Estas modifica~oes obedecem a varia~oes das condi~oes climaticas, a varia~oes do nfvel do mar e a 
actividade neotect6nica. Final mente, a ac~ao do homem surge como urn elemento essencial no desenhar 
da paisagem nos tempos mais recentes. Tra~am-se as linhas evolutivas maiores, fazendo-se uma 
descri~ao das principais formas que se observam neste sector litoral. 

Palavras-chave: Quatemario. Geomorfologia. Varia~oes climaticas. Varia~oes do nfvel do mar. 
Neotect6nica. Actividades antr6picas. 

ABSTRACT 

The area neighbouring river Lis estuary have changed enourmosly during Quaternary. This 
variations seam to obey to climatic changes, sea-level changes and neotectonic activity. Finally the 
human action arises as an important element for drawing the most recent times landscape. The main 
evolutive lines as well as a description of the major morphologies seen at this littoral sector are here 
present. 

Key-words: Quaternary. Geomorphology. Climatic changes. Sea level changes. Neotectonic. 
Human activity. 

REsUME 

Tout autour de l'estuaire du Lis il y a de profondes modifications pendant le Quaternaire. Ces 
modifications resultent des variations climatiques, des variations du niveau de Ia mer et de l'ativite 
neotectonique. De nos jours, l'activite de l'homme a imprime un caractere fondamental dans le 
paysage. En se faisant une description des principales formes observees, on trace les !ignes evolutives 
fondamentales dans ce secteur litoral. 

Mots-des: Quaternaire. Geomorphologie. Variations climatiques. Variations du niveau de Ia mer. 
Neotectonique. Activites antropiques. 

Dinis, P. A.' 

1. A regiao litoral portuguesa apresenta certa comple
xidade imposta fundamentalmente pelas oscila96es do 
nfvel do mar durante 0 quatermirio, a que nao e estranho 0 

controlo climatico associado a uma alternancia de perfo
dos de mais ou menos forte rexistasia (com forma9ao de 
depositos grosseiros e heterometricos ou deposi9ao de 
materiais de granulometria mais fina). Por outro !ado, e tal 
como acontece para os sectores mais distais do Mondego, 
ha que adicionar a condicionante neotect6nica que aqui 
parece assumir-se como de controlo primordial. Apesar 
desta condicionante neotect6nica ser responsavel pela 
introdu9ao de particularidades de significado mais local, 

pode afirmar-se, tal como SOARES (1993), que "[ ... ] a 
articula9ao das unidades parece-nos tra9ar, pelo menos no 
seu contexto geral, urn mesmo quadro para o litoral portu
gues entre o Liz eo Vouga". A evolu9ao recente do Lis ja 
foi objecto de estudo (DINIS, 1996), merecendo agora 
nova nota, com vista a sistematizar as formas, tra9ar as 
principais linhas evolutivas da area e mostrar as similitu
des que esta area parti lha com o espa9o do Baixo Mon
dego e com areas mais setentrionais. 

2. Os materiais mais antigos aflorantes na area envoi
vente do estuario do Lis sao as Margas de Dagorda 

1 Departamento de Ciencias da Terra da Universidade de Coimbra. Trabalho realizado no ambito do Projecto Praxis XXI, 
2/21/CTN156/94 
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(Hetangiano). Estes corpos estao na origem da actividade 
ha1ocinetica que tern sido frequentemente documentada na 
regiao centro de Portugal (RIBEIRO, 1979, 1984; SOARES e 
REIS, 1984; LOPES, 1993; CABRAL, 1995). Associada a 
actividade diapfrica deu-se a intrusao, sob a forma de 
domos ou fi16es, de rochas basicas durante o Maim e 
Cretacico inferior (FERREIRA e MACEDO, 1983). De resto, 
e no que respeita aos terrenos ante-pliocenicos, observam
-se a superffcie reduzidas manchas de Lias (calcarios 
dolomfticos), Dogger (calcarios e calcarios margosos), 
Maim (margas e calcarios), Cretacico (conglomerados, 
arenites e lutitos) e Miocenico (lutitos e areni tos). 

0 Pliocenico aflora em sectores marginais ao rio Lis 
e para areas mais orientais, estando representado por 
conglomerados, arenites e lutitos, geralmente bastante 
friaveis. 

Mas na maior parte da area em estudo encontramos 
materiais quaternaries, maioritariamente holocenicos ou 
atribufveis a urn Plistocenico tardio. Observam-se areias 
medias a finas, bern calibradas, ricas em elementos foscos 
e que mostram horizonte de podzol; constituem uma 
cobertura de espessura variavel (geralmente inferior a 3 
metros) das plataformas em posic;oes mais ocidentais da 
area estudada; admite-se uma origem e6lica para este 
corpo. A plataforma de Carvide apresenta uma pelfcula de 
cobertura, de espessura pr6xima de urn metro, constitufda 
por luti tos e/ou areno-lutitos. Os campos aluvionares 
podem apresentar can'icter essencialmente detrftico ou ser 
constitufdos maioritariamente por turfa; estes chegam a 
atingir mais de 2 km de Iargura. Finalmente, merecem 
referenda, pela expressao cartognifica, os campos dunares 
e a faixa de praia (Fig. I). 

Legenda 

• Sedimentos ante-pliocenicos 

~ Rochas lgneas basicas 

0 Pliocenico 

~Sup. de ~planamento conservada/degradada 

,j Balanceamento da sup. de aplanamento 

/ Arriba f6ssil recuada 

.!/) Curva de nlvel e respective cota 

D Mat. cobertura e61ico ou hidro-e61ico 

t:::] Mat. cobertura areno-pelltico 

'~ Falha/falha oculta 

'-.. Escarpa de falha 
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r Base de relevo de resistenda 

Fig. 1 - Esbo~o geomorfol6gico da area vestibular do Lis. 

r::J Campo aluvionar detrltico 

[ill Campo aluvionar turfoso 

~ Campo dunar e crista de duna 

0Praia 

m Paleo-restinga 

Utoral em erosao 

PV: PraIa da Vieira 
VL: Vieira de Leiria 
PP: Praia de Pedrog!o 
CR: carvlde 
MR: Monte Real 



3. Durante urn Quatemario remoto, ou mesmo num 
Pliocenico tardio, a area em torno do estuario do Lis 
actual seria caracterizada por uma plataforma de abrasao 
marinha e/ou plataforma de acumula~iio, estando a foz do 
Lis em posi~ao mais oriental que a actual, em associa~iio 
com urn nfvel do mar mais elevado. Actualmente estas 
plataformas estiio cobertas por materiais de natureza 
essencialmente lutftica ou areno-lutftica ou por areias 
e61icas ou hidro-e6licas. 

Num Quaternario mais recente o rio Lis desaguava 
para Norte, junto aos dep6sitos do Osso da Baleia (DINIS, 
1996). Esta afirma~ao e apoiada pelas curvas estruturais 

Sfntese de evoluriio geomorfol6gica da area vestibular do rio Lis 

que marcam a base do Quaternario na regiao (OLIVEIRA, 
1996). Nestes tempos o rio seguia pelo actual Fosso do 
Lis (designa~iio dada por populares ao vale e/ou ao 
campo aluvionar orientado Norte-Sui que se situa no 
enfiamento de Monte Real), prolongando-se para 
Norte segundo direc~ao quase meridiana, mas inflec
tindo para NW a Norte de Monte Redondo (Fig. 2). 
Este fosso apresenta importante controlo estrutural, ja que 
se define como urn vale balizado por falha orientada, mais 
ou menos, Norte Sui, a ocidente, e por relevos de 
resistencia associados aos corpos fgneos que se encontram 
a Este. 

N~ CT. n° 260 CT. n° 261 

0 1000m 

CT. no 272 Ct. n° 273 

/ Curva de nlvel 
/ Falha 
/ Limite do diapiro 

CT. : Carta toQog. na 
esc. 1/25.000 

Fig. 2- Superffcie da base do Quatermirio segundo OLIVEIRA ( 1996). 
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Podemos considerar serem os depositos cascalhentos 
do Osso da Baleia equivalentes dos da Praia da Murti
nheira, encontrados na vertente ocidental da Serra da Boa 
Viagem e atribufdos ao Riss-Wiirm (SOARES et al., 1989, 
1992, 1993). Urn a vez que o paleo-vale corta aqueles 
materiais, somos levados a admitir que o antigo curso do 
Lis se manteve ate urn Quatermirio elevado, posterior ao 
referido perfodo. 

A razao do abandono do Fosso do Lis teni sido tam
bern de canicter tectonico (Fig. 3). 0 jogo de falhas ori
entadas grosseiramente E-W teni origin ado o bascula
mento para Sui do bloco central. Este jogo recente, de 
idade diffcil de discernir com precisao, mas que deve ser 
wurmiana ou do pos-Wiirm, impossibilitou a continua~ao 
da drenagem para norte, levando o rio a encontrar urn 
novo curso. Inicia-se entao o processo de escava~ao do 
vale actual sobre-imposto a falha de curso aproximado 
E-W, logo a safda de Monte Real. Actualmente e visfvel 
urna escarpa de linha de falha no contacto do campo alu
vionar com a superficie aplanada situada a Sui. 

A Ocidente de Vieira de Leiria temos uma superffcie 
inclinada para Oeste que podeni registar uma arriba fossil 
ja muito recuada. Esta arriba estaria na transi<;:ao de duas 
superficies aplanadas de id<1des distintas. 0 seu talhe 
podera ser, pelo menos parcialmente, contemporaneo do 
estagio marcado pelo posicionamento da foz do paleo-Lis 
nas proximidades da Praia do Osso da Baleia. 

Consideramos que as varia~oes de natureza dos mate
riais que constituem as aluvioes estarao relacionadas com 
as dificuldades de drenagem num vale muito recente e ja 
sujeito a situa<;:5es de assoreamento. Os problemas de 
escoamento terao favorecido o desenvolvimento dum 
extenso campo aluvionar e permitido o estabelecimento de 
importantes turfeiras. Estas turfeiras foram datadas de ha 
mais de 2510 anos na Galeota (margem norte do Lis a 
5 km do mar) e 5890 no Fosso do Lis (DINIZ et at., 1995). 

No final do Wiirm o mar estaria aproximadamente 100 
metros abaixo da posi<;:ao actual, tendo subido com a 
transgressao Flandriana ate uma altura proxima da actual 
e, posteriormente, durante os ultimos 5-7 mil anos, teni 
oscilado de forma mais ligeira em torno do nfvel entao 
atingido (DIAS, 1985). Foi no vale escavado quando da 
descida do nfvel do mar que, durante o evento transgres
sive seguinte, se desenvolveu o estuario do Lis. 

As condi<;:5es climatericas ligadas a urn clima frio com 
reduzido desenvolvimento de vegeta9ao (rexistasia) e 
sujei<;:ao a ventos fortes, que terao ocorrido aquando do 
Wiirm ou pos-Wiirm (DAVEAU, 1980; SOARES, 1993), e a 
existencia dum terrene aplanado de cotas baixas, terao 
sido os principais factores a favorecerem a invasao de 
areias e6Jicas. Desta forma encontramos sobre a plata
forma literal areias e6licas com horizonte de podzol que 
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poderao ser equivalentes da Formarao de Gandara , 
documentada a Norte do Mondego (CARVALHO, 1964), ou 
das Areias de Tentugal, descritas para o Vale do Mondego 
(SOARES, 1966). 

4. 0 campo dunar Holocenico que ladeia o tro9o final 
do Lis, foi formado ja em tempos hist6ricos. 0 desenvol
vimento deste campo dunar parece ter passado por tres 
estagios evolutivos (MARTINS, 1989; A NDRE, 1996; DJNIS, 
1996): 

a) Gera~tao de dunas parab6licas que ap6s a sua jun9ao 
originaram urn cordao interior. A data9ao de urn tronco 
encontrado neste cordao forneceu uma idade de 370±40 
anos, o que e cornpatfvel corn a pequena idade do gelo 
(ANDRE, 1996). ANDRE (Ob. Cit.) considera tambem que 
este cordao pode estar relacionado com uma fase avan-
9ada de instala<;:ao do Pinhal do Rei. 

b) Desenvolvimento de dunas transversais (MARTINS, 
1989 e ANDRE, 1996) ou ob!fquas (DINIS , 1996), con
soante se considere que estas formas cresceram ern res
pasta a uma direc~tlio de ventos predominante, alinhando
-se perpendicularmente a esta, ou a duas direc~t5es prefe
renciais de caracter sazonal, alinhando-se com a resultante 
destes, respectivamente. 

c) Forma<;:ao de cordoes litorais com cristas paralelas a 
linha de costa. Trata-se de cordoes artificiais iniciados por 
ac~ao do hornem mediante a constru~tao de pali~tadas a 
partir de 1863. 

As areias eolicas teriarn alirnentado as aluvioes de 
forma directa ou a partir da drenagem de dunas e6licas, 
contribuindo de forma decisiva para o assoreamento do 
rio, segundo urn processo cornparavel ao observado no 
Mondego (MARTINS, 1940), mas possivelmente de maier 
imporHincia relativa. Este assorearnento tera criado maio
res dificuldades de drenagem dos campos, o que favoreceu 
o desenvolvimento de novas turfeiras. Assim, o escoa
mento das aguas rnanteve-se complicado ao Iongo de 
tempos hist6ricos, so vindo a ser facilitado ap6s as obras 
de regulariza~tiio para aproveitamento agricola do vale do 
Lis, executadas em meados deste seculo. 

Para Norte e Sul da foz do Lis temos uma faixa de 
praia que se estende, quase sem interrup~tao, desde a Foz 
do Mondego ate S. Pedro de Moe!. As caracterfsticas 
morfol6gicas da praia, a granulometria dos seus sedimen
tos e as condi~t5es dinamicas do literal permitiram atribuir 
esta praia ao tipo interrnedio de rnaior energia de WRIGHT 
e SHORT (1985) (DINIS, 1996). 

5. A ac~ao do homem tera sido o ultimo agente 
importante a rnoldar a paisagem em torno do estuario do 
Lis. 0 leito actual foi aberto artificialrnente em 1701 
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Fig. 3 - Fases de evolu~ao da foz do Lis durante o Quaterm'irio. I - Numa primeira fase o nfvel do mar encontrava-se a cota mais elevada que 
actualmente, estando a foz posicionada para o interior. II- A segunda fase deve ser, pelo menos parcialmente, equivalente do dep6sito da Praia 
da Murtinheira de SOARES et at. (1989, 1992, 1993), geralmente considerada do Riss-Wiirm. Observa-se uma descida do nfvel do mar. 0 rio 
Lis desagua nas proximidades dos dep6sitos do Osso da Baleia estando o tro~o terminal ligado ao jogo de fa lha sub-meridiana. Desenvo lve-se 
o Fosso do Lis. III - Uma terceira fase, provavelmente durante o Wiirm ou p6s-Wiirm, esta ligada ao jogo de duas falhas E-W, com abatimento 
dos blocos setentrionais e basculamento do bloco central. 0 rio passa a seguir para Oeste, ocupando posi~oes pr6ximas da actual, deparando-se 
com grandes dificuldades de drenagem. Durante esta fase verifica-se (ou continua a verificar-se) uma intensa invasfio de areias e6licas. 0 nfvel 
do mar pode ter descido durante urn perfodo inicial, tendo posteriormente subido em associa~fio com a transgressao flandriana. 
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(M.O.P., 1943). Entretanto a foz do Lis teni divagado em 
torno da posic;ao em que foi deixada aquando daqueles 
trabalhos, devido a ausencia de formac;oes geol6gicas 
competentes para a sua fixac;ao. Este divagar deu-se ao 
sabor do balanc;o de forc;as actuantes neste sector litoral e 
que podemos resumir ao regime de ondas, de mares e flu
vial. Uma vez que a deriva litoral e maioritariamente para 
Sui, alterando-se apenas sob condic;oes pontuais, formou
se uma restinga onde se instalou a povoac;ao da Praia da 
Vieira, deixando o troc;o final do Lis a Este daquela. 

Em finais do seculo XVIII levaram-se a cabo obras 
para construc;ao dum dique rectilfneo (dique Oudinot) que 
fixava a margem Sui do Lis e forc;ava o rio a estar 
orientado Este-Oeste antes da embocadura. A fixac;ao 
duma s6 margem nao impediu que a foz tivesse passado 
por sensfveis variac;oes documentadas em relat6rios do 
M.O.P. (1943). Por outro !ado, aquela estrutura degradou
-se ao Iongo dos anos, diminuindo a sua capacidade 
funcional. S6 no sec. XX e durante a decada de cinquenta 
se conseguiu a fixac;ao definitiva da foz, com a construc;ao 

1, 2, 3 Tro~os de litoral 

e;;; Esporao natural 

f} Litoral emparedado 3 

EJ Litoral em acre~ao 

~ Litoral em erosao 

1 

de dois diques marginais. Estas obras envolveram ainda o 
encanamento do rio Lis ate Leiria e o escavamento de uma 
serie de canais para sistematizar as func;oes de drenagem e 
rega dos campos. 

Merece ainda referencia o estado actual do troc;o litoral 
em analise. E possfvel definir sectores onde a recuo da 
linha de costa tern apresentado taxas mais elevadas 
durante as ultimas decadas ou que revela esporadicamente 
estados preocupantes, e que sao as faixas de praia anexas 
as povoac;oes da Praia da Vieira e Praia do Pedr6gao e a 
faixa Sui da Praia do Pedr6gao (DINIS, 1996). 

No caso da Praia do Pedr6gao a erosao pode ser 
importante durante os perfodos com mar de SW, ja que 
nesta situac;ao se conjugam o forte hidrodinamismo entao 
vigente como efeito do esporao natural materializado pelo 
afloramento do Jurassico Superior, responsavel pela 
retenc;ao de areias em transito de Sui. Estas condic;oes 
serao agravadas pelo muro que protege aquela povoac;ao, 
uma vez que este tendera a impedir a evoluc;ao normal do 
perfil da praia. 

a b 

Rio Lis 

~ Litoral pontualmente em e osao 
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Fig. 4- Representac;ao esquematica do litoral estudado: a) situac;ao natural suposta para urn caso sem intederencia antr6pica; 
b) situac;ao actual mais comum (modificado de DINIS, 1996). 



Mas durante a maior parte do ano observa-se uma 
deriva literal para Sui, tal como na generalidade da costa 
Ocidental portuguesa. Desta forma o esporao natural da 
Praia do Pedr6gao e os molhes que fixam a embocadura 
do Lis podem dificultar o normal transporte sedimentar e 
consequentemente contribuir para situa~oes de deficiencia 
de alimenta~ao dos sectores costeiros imediatamente a 
sotomar destas estruturas transversais. A importancia do 
efeito de barreira destas estruturas depende das condi~oes 
dinamicas do litoral. Estas obedecem a ciclos de escalas 
diversas que tanto podem ser intra-anuais como podem 
abranger varies anos, tal como foi recentemente 
documentado para o literal a Sui do cabo Mondego 
(CUNHA e DINIS, 1998). 

0 caso da Praia da Vieira foi especialmente gravoso 
ap6s as obras de aproveitamento hidro-agrfco!a, quando o 
molhe Norte se estendia por mais de 300 metros. A erosao 
verificada durante os Invernos de 1958 e 1959 foi tal que 
se ordenou a constru~ao dum paredao que protegesse a 
Praia da Vieira. Como a recessao da linha de costa nao 
diminuiu optou-se pela redu~ao do comprimento dos 
molhes (ANDRE, 1996). A situa~ao actual e prejudicada 
pelas dificuldades na alimenta~ao da praia em con
sequencia dos molhes e pelo proprio paredao, surgindo 
situayOes preocupantes durante OS perfodos de mares 
vivas, sobretudo se associadas a situa~oes de baixas 
pressoes. 

6. A area envolvente do estuario do Lis tern uma 
hist6ria recente marcada por profundas modifica96es 
fision6micas. A sua evolu~ao tern sido condicionada por 
agentes de dois grandes grupos que contribuem para a 
moldagem natural da paisagem (geodinamica externa e 
interna). A estes tern sido sobreimposta a ac~ao do 
homem. 

0 conhecimento de uma area em concreto e essencial 
para a sua conveniente gestae. As carcterfsticas do espa~o 
ffsico tern caracter dinamico, podendo as formas marcar 
esuigios evolutivos mais ou menos perenes e as 
modifica~oes a que estao sujeitas sao susceptfveis de 
ocorrerem a taxas diversas. Os estudos de geomorfologia 
tern assim uma utilidade muito vasta quando se pretende 
urn correcto planeamento urbanfstico. A ausencia destes e 
evidente quando hoje nos debru~amos sobre areas como o 
literal portugues, em geral, ou a Praia da Vieira, em 
particular. 

Sintese de evo/Ut;:iio geomorfol6gica da area vestibular do rio Lis 
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