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A AC<;AO DO INVERNO DE 1995/96 SOBRE AS PRAIAS DA FIGUEIRA DA FOZ 

RESUM;) 

Antonio Campar de Almeida* 
Virgfnia Amaral** 

0 mar, durante o Inverno de 1995/96, teve efeitos particularrnente nefastos sobre algumas das 
praias da area da Figueira da Foz. Atraves de medis:oes mensais dos perfis transversais das praias em 
cinco pontos da costa, foi possfvel verificar urn comportamento diferente entre as praias de Buarcos e 
clo Hospital, por urn !ado, com urn recuo mais ou menos acentuado do areal, e as praias de Quiaios e 
do Cabedclo, por outro, onde se registou uma certa manutens:ao, ou ate acres:ao, do areal. 

Apontam-se algumas causas para essas diferentes acs:oes, salientando-se as obras levadas a cabo 
quer na embocadura do Mondego, quer ao Iongo das praias de Buarcos. 

Palavras-chave: Litoral. Erosao marinha. Figueira da Foz. Acs:oes antr6picas. 

La mer, pendant l'hiver 1995/96, a eu des effets particulierement negatifs sur quelques-unes des 
plages pres de Figueira da Foz. A partir de mensurations, effectuees chaque mois en 5 points diffe
rcnts de Ia cote il a ete possible de constater un comportement different entre les plages de Buarcos et 
clc Hospital, d'un cote- avec un recu l plus ou moins accentue de !'extension de sable -, et les plages 
de Quiaios et de Cabedelo, d'un autre- ou !'on a constate une certaine conservation, voire acreation 
clc !'extension de sable. 

Des raisons pour ces differentes actions sont avancees, notamment les travaux entrepris tout au 
long des plages de Buarcos. 

Mots-des: Littoral. Erosion maritime. Figueira da Foz. Actions anthropiqucs. 

ABSTRAcr 

During winter 1995/96 the sea had particularly negative effects on the beaches in the Figueira da 
Foz area. Monthly the transverse profiles of the beaches were measured in five different points of the 
coast. Thus a different behaviour was verified on the beaches of Buarcos and of the Hospital, where 
the sands decreased, and, on the other hand, the beaches of Quiaios and Cabedelo, where the sands 
were maintained and even increased at points. 

A couple of causes for these different effects are put forward, mainly the works taking place at the 
Mondego mouth and along the Buarcos beaches. 

Key-words: Littoral. Marine erosion. Figueira da Foz. Anthropic actions. 

A linha de costa nas proximidades da Figueira da Foz 
tern mostrado, nas ultimas decadas, uma dinamica que e 
o reflexo quer das condicroes gerais comuns a toda a costa, 
quer de condicroes locais, decorrentes tanto da morfologia 
costeira, peculiar desta area, como principalmente da 
accrao humana. 

As condicroes gerais tern sido muito faladas e sao a 
subida geral do nfvel do mar na costa portuguesa que, 
apesar de relativamente pequena - 1,5 mm/ano (FERREIRA 
e DIAS, 1991) -, vern contribuindo para o recuo con
tinuo da linha de costa, tal como a diminuicrao do 
afluxo sedimentar para o oceano (OLIVEIRA, 1990) 
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que parece favorecer mais acentuadamente o mesmo 
fen6meno. 

Porem, desde a decada de sessenta que o sistema cos
teiro em causa foi profundamente perturbado pela cons
tru<;ao dos quebra-mares na embocadura do Mondego, 
inseridos nas obras de melhoria do porto da Figueira da 
Foz. A consequente sedimenta<;ao a Norte e a erosao a 
Sui destes molhes, veio alterar o perfil longitudinal da 
linha de costa. 

Decorrente, em grande medida, desta primeira acrrao, 
a intervenrrao do Homem sobre o sistema costeiro na area 
adjacente a embocadura do Mondego nunca mais parou: 
construrrao de esporoes e enrocamentos aderentes a Sui 
dos molhes, re tirada contfnua de areia do extremo Sui da 
praia da Figueira e, por fim, construrrao duma avenida 
m arginal entre Buarcos eo Teimoso, com urn enrocamen
to sobre a praia alta. 

Entretanto, as praias da Figueira e de Buarcos, que ate 
ha poucos anos sempre tinham manifestado uma tenden
cia de crescimento, come<;aram a conhecer epis6dios de 
erosao em situarroes de mar mais agressivo, apesar de nos 
ultimos anos este ter sido relativamente calmo. 

No entanto, logo a Norte do Cabo Mondego, salvo o 
caso das praias da Murtinheira e Quiaios pelo efeito per
turbador dos banhistas, comum, alias, as outras praias 
referidas, a Iinha de costa parece evoluir em funrrao dos 
factores gerais. 

Objectives 

Perante esta realidade cresceu em n6s o interesse em 
procurar en tender como se comportam morfologicamente 
as praias ao Iongo do ano1 e quais sao os estados do mar, 
traduzidos principalmente pela altura e d irecrrao da ondu
la<;ao2, mais favon1veis as alterarroes. 

Em simultiineo, verificar se as varia<;oes espaciais da 
hidrodiniimica, impostas pelas obras referidas, corres
ponde uma varia<;ao no balanrro morfo-sedimento16gico 
das praias. 

Para tanto decidimos fazer levantamentos do perfil 
transversal da praia em cinco pontos da costa (Fig. 1 ): na 
Praia de Qui aios, na Praia de Buarcos, junto ao Restau
rante Costa e em frente ao forte de Buarcos, na Praia do 
Cabedelo e na Praia do Hospital. A Praia de Quiaios nao 
e afectada por qualquer obra pesada; as de Buarcos sao 
afectadas pelo enrocamento da avenida marginal e pelo 

1 As medic;:oes, mensais, prolongaram-se do infcio de Dezembro 
a Abril, quando o mar e mais energetico e provoca maiores 
transformac;:oes na praia, em regra por desgaste, e foi feita outra 
em Setembro, pretensamente no perfodo mais calma, em que 
ha, quando e caso disso, uma reposic;:ao de areias nas praias 
( PASKOFF, 1985). 
2 0 vento exerce modificac;:oes visfvcis principalmente ao nfvel 
da antepraia (duna primaria), em regra com acrec;:oes se ha 
vegetac;:ao ou com ablac;:ao se existem corredores de deflac;:ao. 
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enrocamento do Restaurante Costa, junto a este; a do 
Cabedelo esta na imediata proximidade do mol he Sui dos 
quebra-mares; a do Hospital, para alem de estar a Sui dos 
quebra-mares, esta s ituada entre esporoes. 

,._.__.. 
0 4 .... 

Fig. 1 - Localiza~ao dos levantamentos de pcrfis: A · Praia 
de Quiaios, B - Praia de Buarcos 1, C · Praia de Buarcos 2, 

D · Praia do Cabedclo, E - Praia do Hospital. 

Metodologia 

A partir de urn ponto fixo previamente assinalado, 
facilmente reconhecfvel e situado sobre a duna primaria 
ou sobre o muro da avenida marginal, no caso de Buar
cos, foram feitas as medi96es, com urn clisfmetro e uma 
fita metrica, de cada uma das secrroes de praia com dife
rentes declives e perpendicularmente a linha de costa. 
Fez-se coincidir os !evantamentos com a baixa-mar, sem
pre que possfvel na mare viva. A periodicidade foi men
sal, desde Dezembro a Abril, nos dias 9 de Dezembro de 
1995, 15 de Janeiro, 23 de Fevereiro, 25 de Mar<;o e 
24 de Abril de I 996 e foi feita uma ul tima mcdi<;ao em 
29 de Setembro, correspondente ao fim do Verao. 

Estes dados foram acompanhados pelo registo da 
altura e direcrrao da vaga, e pela velocidade e direcrrao do 
vento, no proprio dia e nos cinco dias precedentes, de 
modo a ter-se a sequencia dos estados do mar, em prin
cfpio, int1uentes no perfil adquirido pela praia. 



Comportamento diacr6nico 

0 mar, neste Inverno, foi mais energetico do que 
vinha sendo nos ultimos anos. Por esse facto, a sua acylio 
sobre as praias foi mais vincada, com efeitos imediatos 
destrutivos, em alguns casas, e com consequencias a 
mectio e Iongo prazo que se afiguram preocupantes. Nlio 
obstante, o comportamento de cada uma das praias nlio 
foi coincidente durante 0 perfodo de analise. 

A praia de Quiaios mostrava em Dezembro urn perfil 
transversal onde se salientava urn patamar na praia 
mectia3

, Jimitado do Jado do mar por crescentes de praia 
(Fig. 2), testemunho de urn mar relativamente calmo 
(DAVIES, 1980). 
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Fig. 2 - Perfis transversais da Praia de Quiaios. 

Em Janeir9, a acylio das vagas grossas incidentes 
(Quadro I) alterou o perfil da praia para uma forma con
cava, em funylio do desgaste generalizado e d.:: alguma 
acumulaylio no cimo da praia, pelo espraiado das vagas e, 
decerto, tambem pelo vento. Na praia baixa concentra
ram-se as areias grosseiras, dando sinal da forte rebenta
ylio de alguns dias anteriores. 

Nos meses que se seguiram, a praia retomou o perfil 
com o patamar na praia media, mas agora com forma 
convexa - beach ridge (ZENKOVICH, 1967 e J . L. DAVIES, 
1980) - e onde, com frequencia, se desenvolveu uma 
depresslio ou canal de eroslio - regueira ou runnel 
(DAVIES, 1980) - percorrida por agua na preia-mar e que 
parece ser o resultado da acumulaylio de areia, trazida 
pela corrente de afluxo, na base do patamar. Por norma, 
es te era limitado, do lado do mar, por crescentes de praia. 
Na praia alta e na base da duna primaria os "ripples" 
davam uma indica9li0 sobre as direcyoes dominantes do 
vento eficaz, nas horas ou dias anteriores (Quadro I). 

3 Seguimos a divisao sectorial da praia sugerida por MOREIRA 
(1984). 

A ac{:iio do inverno de 1995/96 sabre as praias da Figueira da Foz 

Quadro 1: Ondula~ao (2 km a W da Fig" Foz) e vento 
(Dunas de Mira) no dia das mcd.i~oes e antecedentes. 

Mcses Dias Ondula~iio Vento 

Dircc~iio Altura da Dircc~ao Vclocidadc 
vaga (m) (kmlh) 

4 Oeste 2,7-3,3 N011e 5 

5 Noroeste 2,4-3,2 Noroeste II 

Dezembro 6 Ot!ste 1,9-2 SudOt!ste 5,8 

7 Oeste 2-2,1 Noroeste 2,7 

8 Oeste 1,9-2,6 Oeste 5,3 

9 Oeste 2,4-2,9 Noroeste 2,3 

10 Sud oeste 5,5-6,6 Oeste 4,6 

II Oeste 5,3-8 Sud oeste 8,8 

Janeiro 12 Oeste 7,7-8,8 Noroestt! 16,6 

13 Oeste 4,6-6,8 Sudeste 6,6 

14 Sudoeste 4,7-6,4 Sui 12,8 

15 Oeste 4,8-6,4 Este 6.5 

18 Oeste 1,3-1.6 Noroeste 3,5 

19 Oeste 2,3-4,5 Noroeste 10, 1 

Fevereiro 20 Oeste 3, 1-4,1 Nordeste 11,5 

21 Oeste 2,2-2,8 None 8,5 

22 NorOt!ste 1,3- 1.9 Sudeste 8,1 

23 Oeste 1,3-1,9 None 3,7 

20 Oeste 1,4-1,6 Sudoeste 6,8 

21 Oeste 1,2-1,3 Sudoeste 4,6 

· Mar~o 22 Oeste 1,3-1,4 Sudeste 4,6 

23 Sudoeste 1,4-1,7 Sudoeste 6,1 

24 Sud oeste 1,7-2,2 Sui 6,9 

25 Sudoeste 1,9-2,1 Sudoeste 9,5 

19 Oeste 1,8-1 ,9 Noroeste -

20 Oeste 1,7-2 Sudoeste -

Abril 2 1 Oeste 1,7-2 Sudoeste -

22 Oeste 1,5-1,6 Oeste -
23 Noroeste 1,5-1,6 Noroeste -
24 NorOt!ste 1,2-1,4 Not1e -

24 Oeste 1,4-1,5 Noroeste 4,8 

25 Oeste 1,4-1,5 Sui 6 

Setembro 26 Oeste 1,4 None 3,1 

27 Oeste 1,6-2.3 NorOt!ste 5,3 

28 Oeste 2,3-2,4 Noroeste 7,6 

29 Oeste 1,7-2,2 Noroeste 3.6 

Fonte: Instiluto de Meteorologia 

As duas praias de Buarcos tern urn comportamento 
semelhante no que respeita ao recuo da praia e a perda 
progressiva de areia, com a diferen9a de a praia junto ao 
Forte ter sofrido urn abaixamento mais acentuado ao nfvel 
da praia alta do que a praia junto ao Restaurante Costa. 
0 mes de Janeiro foi o que mais modificou estas praias, 
recti ficando-lhes o perfil e fazendo-as recuar varios 
metros. Este recuo viria a prosseguir, mesmo ap6s a pas
sagem do Verao (Fig. 3). 
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Fig. 3 • Perfis transversais das praias de Buarcos junto ao 
Restaurante Costa (1) e ao Forte (2). 

A praia do Cabedelo4 teve uma evoluc;:ao bastante dife
rente das outras praias (Fig. 4). Mesmo em Janeiro 
acumulou alguma areia na praia media, mantendo, no 
entanto, o perfil concavo da medic;:ao anterior; no cimo da 
duna verificou-se uma reduc;:ao de areia. Em Fevereiro, 
nos sectores inferiores, houve uma ablac;:ao de areia e a 
construc;:ao de urn patamar com canal de erosao; na praia 
alta houve urn Iigeiro acrescento de areia. Em Marc;:o 
verificou-se urn significative acn!scimo da praia media 
com o desenvolvimento de uma plataforma aplanada -
degrau da praia (MOREIRA, 1984) ou berm (DAVIES, 
1980) - com urn nftido abrupto para o !ado do mar. Em 
Abril retorna urn perfi l semelhante ao de Fevereiro, a que 
correspondeu uma ablac;:ao na praia mediae uma acrec;:ao 
na praia baixa. A duna foi crescendo lentamente nestes 
dois meses. 

4 Na praia da Figueira da Foz, em frente a Torre do Rel6gio, 
foram efectuados perfis entre Dezembro e Abril que, com ex
cep~iio do de Janeiro, tambem concavo, todos os outros mostra
vam urn comportamento bastante diferente dos das outras praias 
e cujas causas se prendem com a maior ou menor quantidade de 
areia retirada da imediata proximidade, ou seja, no terminus da 
praia. Por esse facto niio demos importancia a estes pertls. 
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Fig. 4 - Perfis transvcrsais da praia do Cabedelo. 

No final do Verao o perfil e de novo concavo e regista 
uma acrec;:ao em especial na praia media. Na duna tam
bern urn aumento de cerca de meio metro relativamente 
aos meses da Primavera. 

A praia do Hospital mostrou-se como uma praia onde 
a erosao foi a nota dominante (Fig. 5). Em Janeiro o 
perfil da praia recua e adquire a forma concava, apenas 
como esboc;:o de uma berma na praia alta, como abrupto 
a testemunhar o limite do desgaste da forte ondulac;:ao. 
A duna primaria cresceu em quase todo o seu perfil. 
Depois de em Fevereiro se verificar alguma recuperac;:ao 
nas praias media e alta e uma subida na duna, nos dois 
meses seguintes o desgaste foi generalizado. Em Setem
bro, apenas a praia baixa mostrou urn acrescimo arenoso, 
mas a manutenc;:ao de um perfil da praia nitidamente con
cavo, apenas com um curto degrau de praia, alil\s como 
nos outros meses, parece demonstrar a tendencia erosiva 
desta praia. 
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Fig. 5 - Perfis transversais da praia do Hospital. 



Os dados sao muito poucos para se poder tirar conclu
soes quanta ao efeito dos varies factores, nomeadamentc 
os relacionados com o estado do mar, mas parece que a 
altura da ondula~ao e o mais importante na altera~iio do 
perfil das praias; a direc9ii0 dessa onduJa9ii0 nao reflecte 
particular ac~iio nas praias. A ondula91io de SW apenas 
uma vez dominou5 (em Mar~o) e teve uma ac9ii0 mais 
not6ria sobre a praia do Cabedelo, com uma acre~ao 
importante e a forma91i0 dum degrau de praia saliente. 
A posi~ao desta praia imediatamente a Sui do molhe Sui 
da embocadura do Mondego pode ser uma causa para 
tal comportamento. A praia do Hospital, apesar de estar 
situada imediatamente a Sui de urn esporao, registou, 
pelo contrario, um desgaste em todas as faixas da praia. 
A eventual menor disponibilidade em sedimentos ou a 
maior obliquidade da ondula~ao relativamente a linha de 
costa, neste caso, podem ser causas explicativas desta 
discrepancia. 

Curiosamente foi no levantamento de Mar~o que se 
verificou maior numero de praias com crescentes de 
praia. E possfvel que alguns dos dias anteriores com on
dula9ao de Oeste, portanto praticamente perpendicular a 
costa, tenham contribufdo para o mais facil desenvolvi
mento destas formas (VILES e SPENCER, 1995; DAVIES, 
1980). 

Varia~ao espacial 

Sobrepondo apenas as curvas de Dezembro, de Abril e 
de Setembro, e nftido o diferente saldo apresentado pelas 
praias no final do perfodo potencialmente mais agitado e 
no final do perfodo potencialmente mais calmo. Pode 
dizer-se que ha uma praia a reflectir urn certo equilfbrio, 
a praia de Quiaios; tres em franca regressao, as duas de 
Buarcos e a do Hospital; e uma em acre~iio, a praia do 
Cabedelo (Fig. 6). 

A praia de Quiaios parece mostrar urn certo equilfbrio 
no balan90 sedimentar para o perfodo considerado, o que 
e admissfvel atendendo a que se trata apenas de urn ano 
de observa9ao. A inexistencia de grandes interven96es 
humanas neste tramo da costa favorece a actua9iio dos 
processes hidrodiniimicos costeiros normais e deste modo 
a reposi~iio, nos perfodos mais calmos da areia retirada 
quando das maiores agita96es do mar, neste caso em 
Janeiro. 

As praias de Buarcos foram sujeitas a urn sucessivo 
recuo durante o Inverno, mesmo em situa9ii0 de mar 
calmo. 0 Verilo nilo permitiu a recupera~ao, nem ao 
menos parcial , como e habitual nas praias das nossas lati
tudes (PASKOFF, 1985). Aqui ha, decerto, varies facto-

s A ondula~ao dominante do quadrante Oeste, no quadro apre
sentado, deve-se a refrac9iio das ondas no ponto escolhido, logo 
a Su i do Cabo Mondego. Ao largo, para Sui e para Norte, seria, 
em geral, de Noroeste. 

A aq:lio do inverno de 1995/96 sabre as praias da Figueira da Foz 
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Fig. 6 • Perfis das praias em Dezembro, Abril e Setembro. 
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res em jogo, ainda mal discernfveis, mas urn parece nao 
deixar duvidas: a avenida marginal construfda em dema
sia sobre a praia. Bastaram alguns poucos dias com ondu
layao grossa, em Janeiro, para toda a faixa entre Buarcos 
e o Teimoso, perder uma quantidade de areia tal que 
perrnitiu nao s6 o abaixamento da praia, mas principal
mente o mais facil e frequente acesso do espraiamento ao 
enrocamento da avenida e, portanto, a manutenyao duma 
corrente de refluxo altamente energetica que impede a 
perrnanencia da areia na praia. Pode considerar-se como 
urn efeito de retroacyiio positiva, quanto mais areia o mar 
retira mais se aproxima da avenida e mais capacidade 
tern para a retirar. Nao admira que neste momento bas
tern as mares vivas com fraca ondulayao para a margem 
da avenida estar a ser desmantelada. 

Sera apenas por esta razao que a areia retirada nao foi 
reposta no Vedio? A sequencia dos tres Invernos anterio
res relativamente secos, teni contribufdo, decerto, para 
urn afluxo ainda menor de sedimentos ao mare, portanto, 
da sua distribui9iio pelas praias. Teni Buarcos sofrido esse 
efeito? 

A praia do Cabedelo foi a que apresentou em Abril, e 
mais ainda em Setembro, urn balan9o sedimentar nitida
mente positivo. A sua proximidade da raiz do molhe Sui 
pode ser uma das explicay6es para urn comportamento 
tao diferente das outras praias. A ondulayao, aqui dorni
nante de NW, sofre uma intensa refracyao em fun9iio da 
disposi9ao do molhe, de que resulta uma perda de energia 
pelas vagas, mas tambem uma difrac9iio pelo facto de 
contornar urn obstaculo situado ja a uma certa profundi
dade (ZENKOVICH, 1967). Esta perda de energia originada 
por estes dois processes permite uma reduyiio da poten
cial erosiio da praia e a acumulayao dos poucos sedimen
tos que vao estando disponfveis a sotamar da embocadura 
doMondego. 

Para Sui, como e o caso da praia do Hospital vai con
centrar-se a erosao costeira, motivada pela menor refr(lc
yiio das ondas e pela inexistencia da difracyiio e sobretudo 
pela escassez de sedimentos disponfveis para distribuir 
pel a praia. Nao admira, portanto, que esta praia esteja em 
regressiio, mas cujo efeito se parece notar fundamental
mente no Inverno, ja que no Verao o perfil se manteve, 
tendo mesmo urn ligeiro acrescento na praia baixa. 

CONCLUSAO 

Este Inverno de 1995-96 demonstrou-nos, se e que 
havia duvidas sobre isso, que deve haver urn extremo 
cuidado nas tomadas de posiyao, por parte das entidades 
responsaveis, sobre a implementayiio de obras na faixa 
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costeira, pela complexidade e variabilidade da dinfimica 
deste sistema e pelas modificay6es induzidas e nem 
sempre previsfveis, sobre todas as variaveis em jogo. 
Sabendo-se que o afluxo de sedimentos para o mar, dis
ponfveis para este distribuir pelas praias, baixou drasti
camente desde ha algumas dezenas de anos, que o nfvel 
mectio das aguas esta a subir paulatina mas inexoravel
mente, e sempre urn risco importante decidir construir 
qualquer tipo de obra na imediata proximidade da linha 
de costa, em particular sea costae arenosa. 

A praia de Buarcos ao Teimoso cresceu e manteve urn 
areal significative desde ha varios anos, de tal modo que 
as pessoas com responsabilidades acharam que era tempo 
de a bordejar com uma avenida, construfda em grande 
parte sobre a propria praia, de modo a permitir o facil 
acesso de pessoas e viaturas a beira do mar. Bastou urn 
ano para o areal ter quase desaparecido. Recuperara natu
ralmente? Pelos dados em jogo niio parece facil. Para as 
entidades responsaveis niio restam muitas alternativas: ou 
esperam para ver se ha essa recuperayiio, ou decidem 
recupera-la artificialmente, ou decidem que uma praia 
pedregosa tambem nao fica mal e as pessoas que queiram 
teriio de se adaptar a ela. 
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