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RESUMO 

Sabre uma area-amostra de cerca de 35 Km2 , imediatamente a N da Serra 
da Boa Viagem, procura-se dar uma explica9iio da morfologia e da g6nese das 
dunas recentes que ai se encontram. 

0 sistema dunar comC9a por uma duna primAria que apresenta duas rea
lidades distintas: junto ~ Murtinheira e Praia de Quiaios desenvolveu-se uma 
pequena escarpa no seu contacto com a praia, associada ao pisoteio humano, al6m 
de profundas fendas que a vulnerabilizam ao ataque do mar; mais ao norte, onde 
a duna ja esta completa, e mais harm6nico o contacto com a praia. 

A maior parte da area 6 ocupada por duna.s obHquas de dir~iio geral 
WNW-ESE que se desenvolveram ~ custa da actua9iio de ventos eficazes domi
nantes do quadrante N durante o Verao e do quadrante S durante o invemo. 
A interposi9iio duma mata de pinheiros originou o aparecimento duma crista 
de precipita9iio e de dunas transversais encostadas a ocidente e a oriente 
respecti vamente . 

No «triangulo de QuiaioS» restam dunas de tipo parab61ico, mais antigas, 
com a concavidade virada para o quadrante W e que teriam sido constru!das numa 
fase de degrada9ii0 da vegeta9ii0 da Area. 

RESUME 

A propos d 'une air~hantillon de 35 Km2 environ, juste au nord de la 
Serra da Boa Viagem, on essaie de presenter une explication de la morphologic 
et de Ia genese des dunes recentes qu'on y trouve. 

Le systeme dunaire commence par une dune bordiere qui presente deux 
realites distinctes: pres de Murtinheira et de Praia de Quiaios s'est developpe 
une petite falaisede son contact avec la plage, associ6 ~!'action des pas humains, 
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outre des blessures profondes qui la rendent plus vulnerable A !'action de lamer; 
un peu plus au nord, ou la dune est d6jA complete, le contact avec la plage est 
plus harmonique. 

La majeure partie de l'aire est occu~ par des dunes obliques, g6nerale
ment de direction WNW -ESE dont le developpement est dil A I' action de vents 
dominants du quadrant N pendant l'ete et du quadrant S pendant l'hiver. 
L'interposition d'un bois de pins a provoque !'apparition d'une crete de 
precipitation et de dunes transversales appuyees A !'occident et A !'orient, 
respectivement. 

Au «triangle de QuiaioS» res tent des dunes de type po.rabolique, plus ancien
nes, dont la concavite est tournee vers le quadrant Wet qui auraient ete cons
truites dans une phase de degradation de la vegetation de l'aire. 

ABSTRACT 

Taking a . sample-area of about 35 Km2, just north of Serra da Boa 
Viagem, one tries to explain the morphology and genesis of its recent dunes. 

The dunal system begins with a foredune which can be thus differentiated: 
near Murtinheira and Praia de Quiaios there has developped a little scarpment 
all the way down !O the beach as a result of human treading, as well deep «Wounds• 
that make it more vulnerable to sea damage; further north, where dune is already 
complete, contact with the beach is more harmonious and even. 

Most of the area is occupied by oblique dunes located on a WNW-ESE 
axis which have developped through the action effective predominant winds coming 
from the North quadrant in the summer and from the South in the winter. The 
interposition of a pine wood originated the emergence of both a precipitation ridge 
and transverse dunes, the former located on the western side and the latter on 
the eastern side of the wood. 

In the «Quiaios triangle- there remain o lder parabolic-type dunes, their con
cavities facing West, tha.t were certainly built during some phase of degradation 
of the vegetation in the area. 

INTRODU<;AO 

Poucos trabalhos conhecemos onde se manifeste particular preocupa~ao 
pelo conhecimento das dunas costeiras a N da Serra da Boa Viagem. Menor 
numero ainda mostrou interesse em procurar entender a morfologia e dinfunica 
delas. 

Os ge6grafos que de algum modo ftzerem estudos nesta regiao, viram-nas 
como alga secundmo, ao lado de realidades que, essas sim, urgia estudar sob 
os mais variados aspectos. AMoRIM GI.RAo, por exemplo, considerava-as 
«medos de areia do litoral,. (1933, p. 82) com os quais contactava a GAndara 
a oriente. FERNANDES MARTINs (1949) pouco mais adianta, reconhecendo-lhes, 
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no entanto, uma idade recente t , confirmada em seguida pela explica
cao da degradacao do coberto vegetal, causa imediata do seu avanco para o 
interior. 

Esse ostracismo a que as votaram parece decorrer do simples facto de serem 
despovoadas de pessoas e agricolamente incultas. 

Ja os ge6logos lhes deram maior atencao, tendo vindo a diversificar-se 
a aruilise com o avancar do tempo. 

G. SoARES DE CARVALHO ao estudar as areias tambem e6licas, mas mais 
antigas, da Gftndara, deixa-as de lado, tentando unicamente enquadr.i-las cro
nologicamente, atribuindo-lhes uma idade p6s-glaciar ou, interrogativamente, 
do Wurm (1964, p. 27). 

Mais recentemente, ao fazerem o respectivo levantamento geol6gico, 
BERNARDO BARBOSA para a folha 16-C e BERNARDO BARBOSA et a[. para a 
folha 19-A da Carta Geol6gica de Portugal, na escala 1/50000, avancam 
bastantes mais dados quanto as dunas litorais procurando, inclusivamente, 
esbocar uma classificacao morfol6gica das mesmas. Assim, para a fo1ha de 
Vagos, 16-C, o autor considera quatro grupos em funcao das suas orientacao 
e forma, qualificando, por exemplo, as de orientacao W-E como longitudinais 
(com interrogacao) (1981, p. 46). 1<1 para a folha de Cantanhede os autores 
dividem-nas em tres grupos - parab6licas, W-Ee cordao dunar de praia- nao 
dando nome particular as W-E (1988, p. 29). Quer num caso, quer no outro 
nao se preocupam em explicar a sua genese. 

E em funcao destas lacunas que surge o nosso prop6sito de es~ 
urn modelo explicativo da morfologia e genese das dunas modemas numa 
area-amostra, precisamente no extremo meridional deste sistema dunar 
junto do acidente topografico que lhe serve de barragem - a Serra da Boa 
Viagem (Fig. 1). 

A DUNA PRIMARIA 

Logo ap6s o alcanti1ado pedregoso do Cabo Mondego e os derrames con
tinentais que subsistiram na base ocidental da Serra da Boa Viagem, passa-se 
ao domfnio quase absoluto das areias e61icas que, iniciando-se por uma duna 
incipiente, baixa e paralela ao mar, ganham cada vez maior expressao em 

I cl..a grande surface pliocene[ .. . ] envahie sur 11\ bordure littorale par les sables des 
dunes» (p. 45) e na pagina seguinte: «Dans les dunes quaternaires, evidemment, !'effort fut 
vain [ .. . ]». 
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N t FIGUEIRA 

2 Km 

FIG. 1 - Localiza9iio da area de estudo. 

direccao ao Norte (Fig. 2). Essa duna primaria2 estende-se em cordao, pra
ticamente ininterrupto , desde o Cabo Mondego ate a Barra de Aveiro. S6 nao 

2 Tambem denominada por duna litoral e duna principal. 0 termo prima ria, utili
zado por exemplo por Souto CRUZ (1985), pode considerar-se sin6nimo de primeira, pois 
6, de facto, a primeira duna importante ap6s a praia. 
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e total mente continua porque nalguns casos foi rasgada na tentativa de dar pas
sagem as aguas das valas escoadoras das lagoas a Sul da Tocba, casos por exem
plo da Vala da Lavadia, aN de Quiaios e da Vala das Lagoas, aN da Praia 
da Tocha, ou foi profundamente depauperada pela continua ac~lio humana junto 
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FIG. 2 - Distribui~;iio das dunas (a partir da fotografia aerea do voo de 1979, 
na escala de 1/30000. 

dos locais de veraneio, saindo a sua forma e importfulcia originais bastante 
adulteradas. 

Inicia-se por uma duna simples, mal atingindo os 10 metros de altura e 
alcan~ando uma largura bastante reduzida, entre 15 a 20 metros (Fig. 3, 
perfil P1). Ate a Praia de Quiaios mantem grosso modo estas caracterfsticas, 
ampliando, nlio obstante, um pouco as suas dimens5es. A partir deste ponto 
e quando atras de si se com~a a desenvolver o campo de dunas, ganha 
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importfulcia a custa, principalmente, da largura (ultrapassando por vezes 
os 100 metros) e adquirindo uma morfologia que transversal mente mostra duas 
elevac<>es paralelas e separadas por uma ligeira depressiio (Fig. 3, perfis P4 
e P5). Se a eleva~o mais litoral e sensivelmente continua, correspondendo 
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PIG. 3- PerflS transversais da duna primana. 

ao verdadeiro topo da duna primaria, a anterior, quando analisada em por
menor, revela ser mais aparente que real . Esta e constitu!da por uma 
sequtncia de l!nguas de areia com disposicao perpendicular, ou oblfqua, a praia, 
arrastadas quando de tempestades, ou pelo menos de fortes ventos mareiros, 
capazes de, aqui e alem, romperem a protec~o do coberto vegetal na duna prin
cipal e transportarem a areia para o interior. Esta translacao seria princi-
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pal mente barrada pela vegetacao mais exuberante da vertente interir_.•, abrupta, 
da duna primaria resultando, a barlavento, uma acumulacao. a respectiva 
eleva~ao e a ulterior colonizacao por especies halopsam6filas capazes de 
as fixar. 

Estas lfnguas de areia sao separadas, geralmente, pm: depress6es que per
mitem uma transi~ao gradual e suave da duna primaria para a depressao que 
se lhe costuma seguir imediatamente para o interior. 

Outras diferen~ de realce fazem-se sentir entre a duna que tern sofrido 
uma forte pressao humana junto da Murtinheira e da Praia de Quiaios e a duna 
mais resguardada desta a~o. alguns quil6metros para Norte. 

Mesmo quando nlio es~ cortada por caminhos de acesso a praia, a duna 
a S contacta com esta por meio de uma pequena escarpa de urn ou mais metros 
(Fig. 3, perfis Pl e P3) (Foto n. o 1), enquanto a N esse contacto e mais gra
dual, menos brusco (Fig. 3, perfis P4 e P5) (Foto n. 0 2). As razoos t~m a 
ver com a destrui~ao da vegeta~ao da praia a S, pelo pisoteio humano, 
permitindo que em situa~ao de forte ondulacao. o mar atinja mais eficazmente 
a base da duna subtraindo-lhe mais areia e criando aquela escarpa mais 
vigorosa. Este ressalto topogr<ifico tern a propriedade de fazer aumentar 

Foro 1 - Duna primaria junto cia Murtinheira, vendo-se a escarpa para a praia. 
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sabre si a velocidade do vento, acentuando-lhe a efic<kia e, p<>rtanto, o maior 
risco de perder areia para o interior, minguando em tamanho (R. PASKOFF , 
1985, p. 64) . . 

Sobretudo em frente a Praia de Quiaios ha sftios em que a duna pratica
mente desapareceu verificando-se uma subida muito suave desde o mar ate a 

- ..: ~ . 

--
-

Foro 2 - Duna pri.tnlUi.a 5 Km a N da Praia de Quiaios, notando-se o contacto mais 
progressivo com a praia. 

avenida marginal (Fig. 3, perfil P2), abrindo caminho ao mar para, em tempo 
de mais fortes tempestades, poder invadir as ruas daquela povoa~ao. 

Obviamente M af uma rela~ao directa entre a ocupa~ao humana e a 
destrui~ao da duna como se pode constatar pela figura n. 0 4. Entre 1958 
e 1982, com o aumento espantoso da constru~ao civil na praia de Quiaios, 
registou-se uma destrui~ao igualmente acentuada da duna primaria, em 
particular, e por sorte, da sua metade interior, tendo sido pura e sim
plesmente arrasada para a instala~o de alguns ediffcios e sobretudo da avenida 
marginal. 0 acrescimo expressivo de utentes desta praia veio multipli
car os caminhos de passagem sabre a duna fragil izando-a de modo significativo 
(Foto n. 0 3). 
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FIG. 4 - Degrada9ii.0 da duna prim4ria junto a Praia de Quiaios. 

Foro 3- Duna primtiria junto da Praia de Quiaios, notando-se algumas das suas feridas . 
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AS DUNAS OBLfQUAS 

A maior ru-ea deste «campo de dunas• t ocupada por dunas que de urn modo 
mais ou menos uniforme se disp6em, grosso modo, segundo uma orien-
tacao WNW-ESE (fig. 2). . 

Pr6ximo da sua extremidade Sul, parte das suas cristas tomam a direc
cao W-E, flectindo para WNW-ESE, em direccao ao interior, de modo a for
marem uma concavidade para Sui, desenvolvendo-se quase em paralelo com 
o rebordo Norte da Serra da Boa Viagem. Ali<is, esse paralelismo tosco das 
dunas a Serra e o facto de se quedarem bruscamente a uma certa distA.ncia da 
sua vertente abrupta, deixando urn corrector, pode ser explicado por urn efeito 
de reflexao do vento dominante transportador da areia, oeste caso do quadrante 
Norte. Parece ser urn equivalente as dunas de eco («dunes d'echo•) frequentes 
no Sahara, por exemplo, sempre que surge urn obstaculo, de certa importA.ncia, 
a progressao das ~reias (A. CLOS-AR.CEDUC, 1969, p. 31). 

Aquele corrector t percorrido por urn pequeno curso de <igua que, esco
ando as .tguas de parte da fachada N da Serra da Boa Viagem, as vai fazer desa
parecer nas areias junto a Praia de Quiaios. E possfvel que, altm de ter 
aproveitado a exist~ncia desta depressao para se instalar, tambtm a tenha aju
dado a manter, transportando parte da areia af depositada pelo vento. Portm, 
atendendo a velocidade de progressao que as dunas chegaram a atingir (cerca 
de 20 m/ano- M. ALBERTO REI, 1940, p . 31) e ao facto de drenar, em regime 
sazonal , uma pequena bacia hidrogr<ifica, e diffcil de admitir ser a principal 
causa do estacionamento das dunas aquela distAncia do rebordo da Serra. · Como 
se pode deduzir pe1a direq:ao da metade montante da rede hidrogr<ifica deste 
pequeno ribeiro ele deveria dirigir-se para NW, adaptando-se simultaneamente 
ao pendor N das formac6es marinhas e continentais recentes do sope da Serra 
(G. S. CARVALHO, 1952) e ao apelo do mar (para W ou NW). No entanto, 
inflecte ortogonalmente para SW, empurrado, sem duvida, pe1o avanco das dunas. 

Curiosamente, a <irea onde a linha de <igua mais se aproxima do rebordo 
montanhoso t conhecida pelo nome de Lugar das Lagoas e a vertente da Serra 
que lhe esta sobranceira, pelo nome de Encosta da Lagoa. Essa lagoa, ou lagoas, 
seriam 0 resultado duma barragem a progressao das aguas do ribeiro, levada 
a efeito por estas dunas recentes ou responderiam a outra dinAmica anterior? 

As dunas, pela orientacao geral das suas cristas e em relacao com os ven
tos dominantes nesta regiao, podem ser classificadas de oblfquas, alias, como 
as denomiruimosja em trabalho anterior (A. C. ALMEIDA, 1990). Esta orien
tacao prende-se com a actuacao conjugada, mas nao simultfulea, de ventos efi
cazes dominando de dois quadrantes quase opostos (W. CooPER, 1958, p. 49). 
Tomando como referenda as Rosas Anemosc6picas do Posto Meteorol6gico 
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da Barra/Aveiro (Fig. 5), talvez o que melhor se identificar<i com as condi¢es 
existentes no tempo da deriva dunar, por estar mais exposto aos ventos 3, 

verifica-se que M dois rumos bern nftidos de preferencial actua<;ao do vento 
no transporte da areia. Os do quadrante NW salientam-se, pela sua frequencia 
e velocidade, no Verao, onde esta atinge valores m&lios superiores a 20 km/h. 

N N 

n lO"I. N' o• 
Uo Obst•vaclln 

FIG. 5- Rosas anemosc6picas sazonais do posto meteoro16gico de Barra/Aveiro 
(Nonnais Climatol6gicas de 1931-60). 

Na Primavera e Outono sao ainda os mais frequentes embora se equilibrem em 
ve1ocidade com os do quadrante SW. J<i no Inverno, sao os deste quadrante 
que, apesar de se verificar uma maior equival~ncia nas frequ~ncias dos 
ventos dos v<irios rumos, dominam em termos de eficlicia de transporte, 
pelas significativas velocidades m&lias registadas, chegando a ultrapassar 
os 25 km/h. No c6mputo geral pode concluir-se haver uma dominAncia dos 
ventos de NW e N, juntando-se, todavia, em termos de eficlcia, os de S e SW 
e em segundo lugar urn contraste entre os meses de Verao e os de Inverno. 
Sao, portanto, ventos eficazes Qimodais (S. FRYBERGER, 1979, p. 149), com 
a caracterfstica adicional de actuarem sazonalmente. 

E. uma das condic5es para a formacao de dunas ob1fquas, apresentando uma 
direq:ao de crista equivalente a resultante dos dois ventos, aqui de WNW-ESE 

3 Niio escolhemos o posto das Dunas de Mira, apesar de mais pr6ximo, por se achar 
numa situactiio mais interior e relativamente abrigada por vegeta<;iio, o que nio reflecte, cer
tamente, as condic;:5es vigentes nos tempos da deriva. 

Do mesmo modo o posto da Figueira da Foz tem um enquadramento topografico 
bastante diferente, ate contnirio, ao das dunas de Quiaios. 
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gra~s a maior importAncia dos do quadrante N. Alias, uma situa~ao seme
lbante foi assinalada nas dunas deS . Pedro de Moel (F. REBELO et al. , 1986, 
p. 893), tendo estas sofrido urn ligeiro avan~ paraS e para SEa custa da ac~ao 
preferente dos ventos do quadrante NW, man tendo, nao obstante, uma orien
tacao dominante de WNW-ESE. Outras condi~6es consideradas necessarias 
para se desenvolver este padrao de dunas sao «a exposi~ao a plena for~ dos 
ventos de Verno e Invemo, urn conveniente fomecimento de nova areia pela 
praia e espa~ para se estender para o interior, nivelado ou sem declive abrupto» 
(W. COOPER), op. cit. , p . 57). 

Todas elas· estariam contempladas. A praia, estando em situa~ao, even
tual, de equilibria, teria sempre areia disponfvel para o transporte; a inexis
tencia de vegetac;;ao arb6rea e arbustiva, ou pelo menos com muito fraco grau 
de cobertura 4, davam azo ao vento a actuar livremente; e a topografia, se nao 
era plana, apresentaria, quando muito, algumas pequenas rugosidades advin
das das dunas mais antigas que, a deduzir pelas sobreviventes, nao ultrapas
sariam os 10 metros de altura, sendo para o interior, a actual GAndara, muito 

mais plana. 
Outra caracterfstica destas dunas e progredirem para o interior pela sua 

extremidade continental, pouco se movendo lateralmente. Quando M suficiente 
alimen~ao a_partir da praia, pode manter praticamente estavel a sua extre
midade litoral, alongando-se sucessivamente para o interior permitindo-lhe atin
gir comprimentos significativos. Algumas das dunas mais ocidentais deste campo 
de dunas apresentam cristas ininterruptas com comprimento de mais de 2 km. 

Caso nao surjam barreiras, avanc;;arao inexoravelmente, mas se perante 
elas se apresentar uma mata, ou floresta, obviamente que o avanc;;o e consi
deravelmente afrouxado. Entao «desenvolve-se uma crista de precipita~ao 
(«precipitation ridge») (Foto n . 0 4), paralela a praia que se move mais lenta
mente para terra destruindo a floresta e aumentando gradualmente em altura» 
(W. CooPER, op. cit., p. 56) . Foi precisamente o que se verificou imediata
mente a ocidente do «triAngulo de Quiaios» (A. CAMPAR ALMEIDA, op. cit., 
p. 160) provando que essa area estava arborizada, em contraste com toda a area 
onde se desenvolviam as dunas. Em conversa com guardas florestais deste perf
metro florestal eles acabariam por afirmar terem achado troncos direitos de pinhei
ros enterrados naquelas areias, mostrando sinais de resinagem, portanto ja arvo
res adultas. 0 nome de Pinhal do Povo, dado a maior parte desta area triangular, 

4 Referindo-se a estas dunas, FERNANDES MARTINS (1949, p. 46) afirma: «( . .. ]pen
dant des generations e t des generations les habitants des environs, sans calculer les con
sequences de leur geste , abattirent les arbres pour en tirer du materiel de construction et 
ils raserent toutes les broussailles pour l'utiliser comme litiere pour leur betail». 
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t sintomatico pois leva a pensar numa mata pertenca da comunidade, neste caso 
da Junta de Freguesia, onde as pessoas podiam ir buscar lenha e madeira, em 
contraste com a outra <irea que seria do Estado, estando abandonada sem qual
quer exploracao. Tam bern pode ser conflrmado por urn mapa de cerca de 1890, 

FOTO 4- Frente da crista de precipita9iio (parcialmente tapada pela vegetayao). 

na escala 1/100000, onde a U.nica representacao de <irea arborizada t a corres
pondente a este trHingulo (Fig. 6). 

A tim de pormenorizar melhor a morfologia das dunas, ftzemos perfis tran
versais nalgumas, segundo uma amostragem linear sistematica, aproveitando 
dois caminhos que atravessam todo o conjunto dunar da Lagoa das Bracas ao 
mar. Destes perfis apresentamos aqueles que sao mais representatives dos dois 
padr6es encontrados (Fig. 7). 

A maior parte das dunas exibe urn perfll tranversal relativamente sime
trico 0 que e tfpico das dunas obliquas. Nao obstante, OS declives da vertente 
meridional sao regra geral maiores pois que a componente NW e N dos ventos 
eficazes e mais duradoira e a construcao dos abruptos a sotavento e a destruicao 
dos mesmos a barlavento, e mais importante do que a componente SW e S. 
Apesar disso, quer uma vertente quer a outra apresentam frequentemente 
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tramos com declives bastante pr6ximos do limiar de equiHbrio, ou Angulo de 
repouso, da areia seca (32-34°) (M. EUGENIA MOREIRA, 1984, p. 15) (Fig. 7, 
perfis n."" 5 e 16). Isto e de salientar tendo em conta os trabalhos de semen-

2km 

.. , 

: .. . . .. 
'------~ 

FIG. 6 - Extracto da Cana Corogratica de Portugal, dos finais do sec. HIH, 
na escala 1/100000. 

teira do pinhallevada a cabo na decada de vinte deste seculo que atenuaram, 
certamente, muitos desses abruptos. 

Aparentemente as dunas da metade ocidental mostram urn maior desen
volvimento em altura e em largura, maior regularidade e sao mais Iongas que 
as da metade oriental. As razoos devem estar associadas com a menor per
turbacao sofrida pelos .ventos junto ao literal resultando daf maior eficacia do 
que para o interior. 

Imediatamente para oriente do «Trifulgulo de Quiaios,., as dunas af ins
taladas ostentam vertentes perfeitamente distintas quando viradas a Sul ou quando 
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viradas a Norte. As primeiras, bastante fngremes, registam dedives rondando 
os 30°, enquanto as segundas , mais suaves e longas, apresentam valores domi
nantes em tomo dos 5-6° (Fig. 7 , perfis 9 e C). S~o valores tfpicos de dunas 
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FIG. 7- Perfis transversais de duna.s oblfquas e tra.nsversais. 

N 
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transversais que se desenvolvem a custa de ventos soprando quase exclusiva
mente do mcsmo quadrante, oeste caso o Norte. 

A drAstica diminuicao da eficacia dos ventos de S-SW nesta area do campo 
de dunas, pode explicar-se pela a~o de barreira exercida pela mata do 
«TriAngulo de Quiaios» e, talvez, secundariamente, pela turbulencia provocada 
pela Serra da Boa Viagem aos ventos daquele quadrante dirigidos a estas 
areias. Em contrapartida os ventos do quadrante Norte podiam actuar livre-
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mente tal como sobre as outras dunas. Oeste modo estas dunas avancariam 
paulatinamente, para Sul, perpendicularmente a sua direccao, contrariando a 
progressao das suas parceiras oblfquas que se verificaria preponderantemente 
segundo a pr6pria direc~o. 

Alguns tramos terminais ocidentais destas dunas orientam-se mesmo 
segundo uma direccao WSW -ENE, ou seja, quase perpendicular a direccao dos 
ventos dominantes de NW e N que controlavam a sua progressao. Mesmo que 
o padrao do perfil fosse parcialmente destrufdo no Invemo pelos ventos doutro 
quadrante, seria reconstrufdo no Verao (W. CooPER, op. cit., p. 64). 

AS DUNAS DO cTR.IANGULO DE QUIAIOS• 

Com uma morfologia diferente das oblfquas, estas dunas parece terem 
estado sujeitas a uma dinAmica distinta. Normalmente exibem forma arre
dondada, ou entiio comple:xa com aparente sobreposi~o de dunas de direcc6es 
diferentes. 

A s~ao cOncava destas dunas de forma arredondada, com declive mais 
fraco, esta virada predominantemente para o quadrante Oeste, abrindo-se umas 
para SW e outras para W ou NW .. As faces abruptas das vertentes, quando 
existem, situam-se preferentemente do lado oriental (Fig. 8, perfis F e A). 

Com uma fisiononia deste tipo, o padrao dunar dominante nesta area parece 
ser o parab6lico, com algumas dunas parab6licas, as mais alongadas e dunas 
em taca («blow out dunes»), de concavidade circular (E. MCKEE, 1979, p. 11). 

Tudo leva a supor que pelo menos a ultima accao exercida pelos ventos 
sobre estas dunas se processou com mais incid~ncia do lado do oceano, o que 
esta de acordo, alias, com a dominante dos ventos actuais. A genese e evo
lu~o destas dunas pressup6e a exist~ncia duma cobertura vegetal, ou humi
dade, com distribuicao nao contfnua sobre as formas arenosas previas 
(E. McKEE, op. cit., p. 11) de modo a oferecerem pontos desprotegidos onde 
actuara a deflacao . havendo uma progressao, em arco convexo, dessa areia levan
tada para sotavento. 

Quando ba diversos pontos, em relativa proximidade, onde o vento pode 
actuar eficazmente, varias dunas par:t.b6licas avancam verificando-se geral
mente a coalesdncia, ou sobreposi~o. de algumas delas, resultando daf uma 
morfologia bastante comple:xa. Eo que se pode verificar nesta area, particular
mente nos sectores central e meridional do triftngulo (Fig. 2) . 

Na metade setentrional deste trifulgulo parece configurar-se urn conjunto 
de alinhamentos dunares, com orientacao geral NNW-SSE, de altura relativa
mente baixa- 8 a 10 m - e transversalmente mais ou menos simetricos 
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(Fig. 8, perfis De G) que poderiam ser as dunas previas sobre as quais viria, 
entretanto, a instalar-se urn coberto vegetal. 

Aceitando esta hip6tese, esta area teria sido, pelo menos parcialmente, 
coberta por dunas longitudinais, paralelas aos ventos dominantes de N e NW, 
num tempo em que a sua a~ao seria particularmente intensa (Souro CRUZ, 
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FIG. 8 - Perfis tra.nsversais de dunas do •Tri!ngulo de Quiaios». 

1985, p. 63). Certamente a alimenta~ao em areia nao seria, tam~m. muito 
abundante, podendo corresponder, por exemplo, a um es~io incipiente na evo
lu~ao da linha de costa actual, eventualmente com formas lagunares entre estas 
dunas e o cordao litoral. 

0 que nao parece suscitar duvidas e que 0 afei~oamento Ultimo das dunas 
desta sub-area foi parab61ico. 

CONCLUSAO 

Esta variedade de tipos de dunas, ocorrendo num espa~o tao restrito, e 
o resultado das modifica~Cies temporais e nalguns casos espaciais, das condi~Cies 
aerodinamicas de transporte e deposi<;ao de areias, num meio mais ou menos 
favon1vel a sua progressao. E nem e preciso fazer apelo a varia<;ao dos regi
mes de ventos para explicar as diferentes orienta<;oes e formas das dunas. Estas 
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podem associar-se com distintas conjuga~6es de alimentacao em areia, coberto 
vegetal e morfologia litoral. 

Assim, as possfveis dunas longitudinais do «Trifulgulo de Quiaios,. esta
riam associadas com urn litoral em expansao, certamente p6s-flandriano, 
incluindo urn eventual sistema lagunar e o correspondente fraco fornecimento 
de areia. 

Na mesma sub-unidade de paisagem, as dunas parab6licas, construfdas, 
aparentemente, a partir daquelas, corresponderiam a uma actuacao e6lica sobre 
uma lirea coberta de vegeta~ao de modo descontfu.uo. 

Finalmente as dunas oblfquas, as de maior expansao, expandir-se-iam para 
o interior a custa de espa~os amplos e nus e de uma boa alimentacao em areia, 
fomecida por uma praia em equilfbrio e, certamente, tambem por anteriores 
dunas que sofreriam uma remoldagem. Uma mata, entretanto, interposta a meio, 
afrouxar-lhes-ia a progressao, obrigando-as a subir e a lateralizarem-se e daria 
origem ao aparecimento, imediatamente a sotavento, de algumas dunas trans
versais pela actuacao unilateral dos ventos do quadrante Norte. 
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