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A NAZARE 45 ANOS DEPOIS ... UM OLHAR BREVE PELO TERRITORIO 
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Antonio Campar de Almeida 

"Foi mesmo por este motivo, pela prioridade de valor, que sobre a industria 
da pesca deitamos o nosso olhar, ( .. . ) pois na verdade a base da economia da vita 
e poderemos mesmo dizer do concelho, do ponto de vista administrativo, esui na 
industria da pesca. " 

INTRODUc;AO 

Em 1955, Jose Manuel Pereira de Oliveira apresenta a 
sua disserta~ao de Licenciatura em Ciencias Geograficas 
com o tema: "0 Porto de Pesca da Nazare. Subsidios 
para o estudo de um problema de economia regional". 
Conhecedor profundo deste nucleo de pesca e de vera
neio, ligado a esta Praia por redes afectivas que atraves
sam a comunidade piscat6ria, os proprietaries dos peque
nos restaurantes locais e alguns veraneantes que anual
mente se deslocavam a Nazare, e mantendo la~os com 
algumas conhecidas personalidades ligadas ao mundo da 
cultura que, tambem af, procuravam a luz de urn final de 
dia ou apenas o reencontro com amigos, a sua liga9ao 
com este nucleo piscat6rio e turfstico ultrapassa Iargamen
te 0 ambito do trabalho que apresentou em 1955. 

A leitura, breve, que fizemos deste trabalho parece 
conduzir-nos a urn sentimento comum: ao Iongo das pagi
nas que escreve, o Autor parte da imporUincia da pesca na 
vida quotidiana deste aglomerado populacional, para avan-
9ar com um conjunto articulado de argumentos para a cons
tru~ao de urn Porto de Abrigo, cuja inaugura~ao apenas 
vini a acontecer cerca de trinta anos passados, em 1982. 

0 que se pretende com esta pequena nota de homena
gem e apenas revisitar, 45 anos depois, a Nazare. Um 
olhar breve, que tenta tra~ar as principais linhas que aju
dam a compreender a actual Geografia da Praia da Naza
re, seguindo de aJgum modo OS temas que foram tratados, 
em 1955, por J. M. Pereira de OLIVEIRA. 

ASPECTOS FisiCOS DO TERRITORIO 

Como era de esperar, as condi96es ffs icas da Nazare, 
tal como as podemos encontrar bern apresentadas no tra-
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balho de J. M. Pereira de OLIVEIRA, mantem-se pratica
mente inalteniveis desde ha dezenas de anos; o que pode 
ter mudado foi o acervo de informa~oes e os modelos 
interpre tativos que, entretanto, acompanharam o avan~o 
das ciencias que tratam os aspectos ffsicos do territ6rio. 

0 aspecto ffsico mais saliente e a ocorrencia da grande 
escarpa, com mais de 100 m de altura e que e encimada 
pelos espessos calcarios do Cretacico medio. Essa escarpa, 
com forte componente estrutural, pela ac~ao da Falha da 
Nazare, viria a ser afei~oada de modo indelevel pelo mar 
que deJa fez arriba. Essa arriba, que se mantem viva do 
promont6rio ate a praia, e funcionalmente morta para orien
te desta, o que nao obsta a que continue a evoJuir. Ha 
sinais evidentes da ocorrencia de desabamentos e queda 
de pedras em tempos recentes, pela relativa frescura de 
blocos rochosos acumulados na base da arriba. Este facto 
obriga a pensar na escarpa da Nazare tambem sob uma 
perspectiva de risco: em especial nos invernos mais humi
dos ou nos dias de tempestades marinhas mais violentas, 
vindas do quadrante SW, pode haver uma ce1ta probabili
dade de se destacarem blocos rochosos da escarpa ou 
mesmo desabarem ou deslizarem massas rochosas que 
possam por em perigo pessoas ou habita~oes, posicionadas 
junto a base da escarpa. A ondula~ao na base da escarpa 
e particulru·mente violenta, quando vinda daquele quadrante, 
porque a existencia de elevadas profundidades ate muito 
pr6ximo de si nao permite a dissipa~ao da sua energia, 
como acontece quando as plataformas sao pouco inclina
das. 

Neste sector da costa ocidental portuguesa, como, alias, 
na maior parte deJa, a deriva literal verifica-se de Norte 
para Sui. Apesar da fraqueza das fontes aluvionares ime
diatamente a Norte e da acentuada diminui~ao do forneci
mento de sedimentos por parte dos tradicionais alimen
tadores das praias, os rios do Norte do pafs, as areias em 
tdlnsito tern tendencia a acumularem-se a barlamar do 
promont6rio da Nazare. Deste modo colmatam as peque
nas praias desenvolvidas na base de arribas que por vezes 
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atingem algumas dezenas de metros. Do excedente 
sedimentar, que consegue ultrapassar o promont6rio, ape
nas uma pequena fraccao alcancara as praias a Sui, ja que 
o "canhao da Nazare", profunda vale submarino que pe
netra a pr6pria enseada, vai absorver uma boa parte desses 
mesmos sedimentos (F. ABECASIS, 1997). Talvez por este 
facto, a praia da Nazare nao tenha sofrido significative 
aumento com a construcao dos molhes do porto de abrigo, 
na antiga embocadura do rio Alcoa, ao contrario do que 
tern acontecido com outros casas semelhantes. 

A ondulacao mais frequente na costa ocidental portu
guesa verifica-se principalmente do quadrante entre Oeste 
e Norte, dirigindo-se de WNW em quase urn ter~o dos 
dias do ano (J. J. R. CARVALHO e J.P. BARCEL6, 1966). Re
su]ta daf uma deriva Iitoral com direccao N-S. As excep
croes a esta deriva verificam-se imediatamente a Sul da 
foz dos rios Tejo e Sado, por causa das saliencias dos 
cabos Raso e Espichel que induzem a refraccao e difraccao 
das ondas para urn sentido SW-NE e, portanto, uma deriva 
S-N (ABECASIS, 1997). A saliencia do esporao da Nazare 
em relacao ao alinhamento da sua praia tern urn efeito 
sernelhante, embora com uma amplitude menor. E prova
vel que seja esta deriva S-N a responsavel pela maior 
acumulacao de areias em forma de lfngua perpendicular a 
praia que e denominada por "poco" (J. M. Pereira de 
OLIVEIRA, 1955), e que tanta importancia tinha na saida 
dos barcos de pesca artesanal. 

0 desvio para Sui da embocadura do rio Alcoa, o prin
cipal fornecedor de sedimentos para este pequeno troco da 
costa, pode ter afastado a maior parte das aluvi6es daquele 
provavel transito para Norte. 

POPULA<;AO 

"Com 15 habitac6es no terceiro quartel do seculo XVIII" 
(J. M. Pereira de OLIVEIRA, 1955), a Praia da Nazare co
nhece ja no secu1o XIX algum desenvolvimento, quer pel a 
actividade piscat6ria e construcao naval, mas tambem pela 
procura que progressivamente se vai acentuando, em bus
ca de alguns dias de veraneio. De resto, e como se vera o 
turismo de Sol e Mar vai ser, a partir da segunda metade 
do seculo XX, o grande promotor do desenvolvimento 
que se verifica apesar da progressiva decadencia da pesca 
em geral e da pesca artesanal, em particular. Este desen
volvimento manifesta-se em vertentes tao diversas como a 
alteracao na estrutura funcional da vila, as alteracoes na 
estrutura da populacao activa, o ritmo sazonal do empre
go, a pr6pria paisagem urbana ... 

Numa rapida leitura da evolucao da populacao (Qua
dro I) observa-se que o Iugar da Nazare representa sem
pre mais de 90% do total de indivfduos que residem na 
freguesia e mais de 60% dos do concelho. 

lsto e, trata-se, sem duvida, do nucleo mais importante 
da freguesia, o que de resto tambern sucede em relacao ao 
concelho. Como exemplo refira-se que em 1991, no con-
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Quadro I - Evolu~lio da Popula~lio no concelho, 
freguesia e Iugar da Nazare - 1911 a 1991 

Varia~o ( o/o) 

Anos 1911 1940 1960 1981 1991 1911-91 1981-91 
Concelbo 10148 11525 13511 15436 15353 +51,3 -0,5 
Freguesia 7017 7924 9189 10544 10491 +49,5 -0,5 

Lugar 6678 7498 8520 9231 9626 +44,1 +4,2 

Fonte: Recenseamentos da Popula~iio. Anos de 191 1 a 1991 . INE, 
Lis boa. 

celho residiam 15353 indivfduos e na Nazare 9626, isto e, 
62%. A restante populacao distribuia-se pelas freguesias 
de Valado de Frades (22,2%) e Famalicao {15,8%). Trata
-se de urn concelho onde, de facto, grande parte da popu-
1acao reside na Praia da Nazare1 que e, simultaneamente, 
o Iugar em torno do qual gravitam quase todas as activi
dades econ6micas, sociais e culturais. 

Por outro !ado, e nurna breve caracterizacao da popu
Iacao, em 1991 a populacao com idade compreendida entre 
25 e 64 anos representava 50,3%, os jovens 20,2% e os 
idosos 13,6%, correspondendo a urn fndice de envelheci
mento de 67,4, que se situa ligeiramente abaixo da media 
nacional (69,9). Apesar de nao se poder considerar uma 
populacao muito envelhecida, nao deixa de ser preocupan
te que 2584 indivfduos nao saibam ler nem escrever, valor 
que estani relacionado com a populacao em idade rnais 
avancada e portanto aquela que durante largo tempo teve 
na actividade piscat6ria a sua profissao principal. Este facto 
pode, de algum modo, ajudar a compreender a evolucao 
que se operou nas actividades ligadas a pesca e que mais 
adiante se referira. Acrescente-se ainda que segundo o 
Censo de 1991, no conjunto do concelho da Nazare ape
nas 1423 pessoas (9%) tinham o ensino basico completo, 
o ensino complementar 458 (3%), o numero de individuos 
com o ensino medio era de 114 (1 %) e com urn grau 
superior 39 (0,3%). Se tivermos em consideracao a impor
tancia demografica da Praia uma parte significativa desta 
populacao residira no nucleo principal. 

Relativamente a estrutura da populacao activa as alte
racoes verificadas desde a publicacao da dissertacao de J. 
M. Pereira de OLIVEIRA sao significativas, acompanhando, 
de resto, o modelo geral do pafs. Isto e, tambem aqui o 
sector terciario vai ser o grande empregador. "Em 1950 a 
populacao permanente era de 9500 almas, em que o nu
mero de pescadores era quase de 2000" (J. M. Pereira de 
OLIVEIRA, 1955, p. 3). As mudancas verificam-se, sobretu
do, a partir da decada de 60 (Quadro II). 

Apesar da informacao estatfstica nao obedecer exacta
mente aos mesmos criterios, algumas mudan<;:as significa
tivas podem ser observadas: a perda de importancia do 
sector primirio, que muito ficani a dever a progressiva 

' A freguesia da Nazare inclui tres lugares: Praia da Nazare, o mais 
importante, Sftio e Pederneira. 



Quadro II - Estrutura da Popula~ao activa 
no concelho da Nazare 1960 e 1991 

Sector 
Total da popu- Prima rio Sector Sector 
la~ao activa Pesca Agri- Secund:irio Terciario 

cultura 

1 1960 5235 1465 1373 1003 1394 

1991 6500 931 2447 3122 

Fonte: Recenseamentos da Popu/a~iio de 1960 e 1991 . INE, Lisboa. 

desactiva~ao da actividade piscat6ria - em 1960 represen
tava cerca de 54% da popula~ao activa e em 1991 signi
fica apenas 14,3%. A segunda altera~ao mais re1evante e 
o significado do comercio e servi~os em que 74% estao 
relacionados com a actividade econ6mica. Esta dinamica 
para alem de se enquadrar no processo nacional, resulta, 
neste caso, das actividades ligadas ao turismo de veraneio, 
ja que a restaura~ao e similares tern, hoje, urn peso signi
ficative no emprego local, apesar de se tratar, frequente
mente, de urn emprego sazonal. Por outro !ado a Nazare 
esta inclufda na Rota do Sol e num triangulo que engloba 
tambem Fatima, Batalha e Alcoba~a. sendo por isso, e 
praticamente durante todo o ano, urn centro de turismo de 
passagem. 

DA ACTIVIDADE PISCATORIA A ACTIVIDADE 
TURISTICA 

Os problemas ligados a actividade piscat6ria, comer
cializa~ao do pescado, constru~ao do Porto de Abrigo que 
solucionasse parte das dificuldades de entao, constituem 
as preocupa~oes maiores de J. M. Pereira de Oliveira. 
Tentamos analisar o processo a que esteve sujeita depois 
de 1955. As dificuldades que encontnimos sao frequente
mente as mesmas que aquele ge6grafo refere: altera~ao de 
criterios das Estatfsticas, lacunas de informa~ao, diferente 
desagrega~ao geognifica ... , que provocam, quase sempre, 
dificuldades de cotejo. De qualquer modo, julgamos pos
sfvel tra~ar o cenario em que se desenvolveu a actividade 
piscat6ria ap6s 1955 e, particularmente, depois da cons
tru~ao do Porto de Abrigo em 1982. 

Quadro III - Embarca~oes, tonelagem e valor do pescado 
no Porto da Nazare de 1954 a 1995 

N•de Tonelagem do Valor do pes. 
embarca~oes Pescado cado ( 1000 Esc) 

1954 727 758 11 754 
1969 493 1164 11294 
1980 367 1373 151941 
1985 404 2373 421351 
1990 - 3541 915415 
1995 - 2122 978293 

Fonte: Oliveira, 1955 e Estatfsticas da Pesca - 1969 a 1995. INE, 
Lis boa. 

A Nazare 45 anos depois ... Um o/har breve pelo territ6rio 

Da evolu~ao que se regista, o facto mais relevante e o 
aumento, ate 1990, da tonelagem total do pescado sem 
que haja urn acrescimo paralelo no mimero de embarca
~oes, o que devera significar uma maior produtividade na 
actividade piscat6ria. 0 desaparecimento, quase complete, 
da pesca artesanal e a substitui~ao, ainda que actualmente 
se encontre em grave crise econ6mica, por embarca~oes 
melhor equipadas e tecnologicamente mais evolufdas, 
explicani a dinamica registada. Saliente-se, no entanto, que 
segundo informa~oes reco1hidas junto da Camara Munici
pal, hoje observa-se uma quebra acentuada no ntimero de 
embarca~oes. Os valores relativos ao pre~o do pescado 
relacionam-se quer com a dinamica monetana quer com 
os processo de comercializa~ao. Ha ja alguns anos aumen
tou a importiincia da Nazare como centro de comercia
liza~ao em detrimento da pesca. Grande parte do pescado 
e descarregado em Peniche e outros portos e depois trans
portado para a Nazare de onde e distribufdo para quase 
todo o pais. Nesta circunstancia pode perguntar-se para 
que se construiu o Porto de Abrigo? E evidente que a 
entrada de Portugal na Uniao Europeia, as politicas de 
quotas que entretanto foram introduzidas, a concorrencia 
com frotas melhor equipadas como a espanhola, par exem
plo, trouxe a Portugal em geral e a Nazare em particular 
graves problemas cuja solu~ao nao se vislumbra, apesar 
de Portugal ter uma importante Zona de Pesca Exclusiva. 
Infelizmente tambem a Nazare sofreu alguns destes im
pactos de tal modo que esta nas perspectivas dos respon
saveis locais transformar parte do Porto de Abrigo em 
marina para embarca~oes de recreio. Isto e, tambem aqui 
a fazerem-se sentir os impactos da actividade turistica. 

Do ponto de vista da actividade turfstica pode talvez 
afirmar-se que merce das suas caracterfsticas naturais e 
particularmente das condi~oes do mar e da espectacula
ridade da paisagem, pelo facto de a atrac~ao turfstica ser 
talvez mais precoce que noutras areas, porter sabido manter 
desde ha muitos anos uma coexistencia e mesmo uma 
rela~ao de complementaridade e mesmo de sinergia entre 
as actividades piscat6rias mais tradicionais e as activida
des turfsticas, por estar integrada na chamada "Rota do 
Sol", itinerario de circula~ao intensa de viajantes atrafdos 
pelo valioso patrim6nio natural e arquitect6nico da regiao, 
a Praia da Nazare tern visto o numero de visitantes e de 
turistas nacionais e estrangeiros aumentar progressivamente, 
com reflexes significativos nas economias, no ordenamento 
do territ6rio, no ambiente, etc. 

No entanto, ao aumento registado durante os anos se
tenta e oitenta, sucede-se uma quebra na decada de no
venta bern manifestada tanto na redu~ao da oferta de 
alojamento como no ntimero de h6spedes oficialmente 
registados na praia que, de 1990 para 1995, decresceu 
mais de 25%. 

Apesar da especificidade que a Nazare manifesta no 
conjunto das praias da costa ocidental portuguesa, alguns 
dos problemas gerais da actividade turfstica desta costa 
estao tambem aqui bern presentes. 
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Quadro IV - Evoluc;:lio recente do fen6meno turfstico no concelho da Nazare 

No Cap. Pessoal ao No % Estran- Pafs em 1° Iugar 
N•Est. Quartos Aloj. Servi~o H6spedes geiros (% do total de 

h6spedes) 

1981 I I 282 682 60 24486 75,2 Espanha (42%) 
1985 15 318 719 62 25364 74,5 Fran~a (28%) 
1990 14 301 646 140 27885 72,0 Fran~a (26%) 
1993 12 270 667 21619 69,3 Espanha (19r o) 

1994 13 301 615 23426 62,5 Espanha (16<:6) 
1995 12 264 563 20601 58,8 Fran~a (14%) 

Fonte: Estatfsticas do Turismo e Anuarios Estatfticos da Regitio de Lisboa e do Vale de 
Tejo. INE, Lisboa. 

E o caso da forte sazonalidade inerente ao Turismo de 
Sol e Mar no nosso pals e particularmente a sua fachada 
ocidental, com todo o cortejo de impactes negatives que 
decorrem da forte concentrac;:ao de veraneantes2 e de acti
vidades relacionadas com a sua estadia num curto perfodo 
de dois a tres meses (L. CuNHA e F. CRAVID.A.o, 1997). 

Para alem das situac;:oes de poluic;:ao hfdrica e do espa
c;:o urbana resultantes do desajustamento entre as infra
-estruturas e a forte concentrac;:ao de pessoas registada nos 
meses de Verao, deverao referir-se tambem a deficiente 
cobertura ou o rapido congestionamento dos servic;:os de 
saude, de telecomunicac;:oes, de recolha de lixo, de sanea
mento ou de abastecimento de agua, assim como dos 
pr6prios servic;:os de natureza comercial prestados directa
mente aos veraneantes, como os servic;:os de bar e restau
rantes, etc. 

A reforc;:ar a ideia de alguma fragilidade e de pouca 
"sustentabilidade" com que este sector econ6mico se esta 
a desenvolver na Nazare, esta a situac;:ao da oferta de alo
jamento com urn peso extremamente significative da oferta 
paralela. Tradicional na Nazare, a oferta paralela excede 
largamente a oferta oficial de alojamento turfstico. Segun
do registos da Camara Municipal existem disponfveis para 
aluguer 526 quartos (praticamente o dobro daqueles que 
estao disponfveis no mercado oficial)3. Se atendermos a 
dimensao media e as pr6prias condic;:oes de salubridade da 
generalidade das residencias dos pescadores do nucleo 
central e mais antigo da cidade, ao facto de em muitas 
destas habitac;:oes se construirem de forma semi-clandesti
na anexos como objective de fazer crescer o magro orc;:a
mento familiar atraves do aluguer de quartos durante a 
epoca de veraneio, facilmente se compreendem os cons
trangimentos registados ao nfvel da oferta de alojamento, 
em especial ao nfvel da sua qualidade. 

2 Durante os meses de Veriio a popula~ao da Nazare ve o seu numero 
triplicar ou mesmo quadruplicar. Nalguns fins de semana do mes de 
Agosto chegam a juntar-se na Praia cere a de I 00 000 pessoas. 

3 Segundo informa~ao oral do senhor Arquitecto Paulo Contente da 
Camara Municipal da Nazare, a quem muito reconhecidamente agrade
cemos toda a disponibilidade que manifestou, este numero podera atingir 
o milhar nos meses de Vedio. 
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Outro constrangimento significative esta na reduzida 
dimensao dos programas de animac;:ao cultural oferecidos 
na Praia, mesmo durante os perfodos de Verao. 

De qualquer modo o turismo tern uma importancia sig
nificativa e por ele passarao certamente algumas das estra
tegias de desenvolvimento para a area. 

CONCLUSAO 

Revisitar a Nazare 45 anos ap6s o trabalho de Pereira 
de Oliveira deixa-nos a sensac;:ao de que o muito que na 
paisagem permanece aparentemente semelhante esconde 
transformac;:oes econ6micas e sociais profundas, com pro
gressiva passagem de actividades ligadas ao sector prima
rio e, mais patticularmente, a pesca, para actividades liga
das sobretudo ao sector terciario e particularmente ao tu
rismo. 0 mesmo que aconteceu em todas as pequenas 
povoac;:oes de pescadores do litoral portugues! 

De facto, confrontando as fotografias da Praia tiradas 
do Sftio por Pereira de Oliveira, com as que agora podem 
ser registadas, verifica-se que a mancha geral e a mesma. 
Alguns predios em altura a mais, sobretudo no sector 
meridional da povoac;:ao e, obviamente, o Porto de abrigo. 
No entanto esta infra-estrutura, construida mais de urn 
quarto de seculo depois do apelo deixado pelo Professor 
de Geografia, tera chegado talvez tarde demais, dada a 
derrocada que a actividade piscat6ria tern vindo a registar, 
tanto a nfvel artesanal como essencialmente a nfvel em
presarial ou industrial. 

Hoje a Nazare encontra-se numa posic;:ao de encruzi
lhada. No entanto, pensamos estar numa posi~ao que deve 
ser encarada de modo mais optimista do que a de muitas 
das pequenas povoac;:oes litorais do Oeste portugues. Ape
sar de a actividade piscat6ria se encontrar em declfnio, de 
a actividade turfstica comec;:ar a denunciar alguns proble
mas que urge resolver, a Praia da Nazare eo seu concelho 
reunem urn conjunto diversificado de recursos (naturais e 
humanos) que podem ajudar ao seu desenvolvimento har
monica. Algumas das estrategias para este desenvolvimento 
passarao certamente por uma requalifica~ao das estruturas 
ja existentes, onde a actividade turfstica podeni desempe
nhar uma func;:ao fundamental. Neste sentido, devem ser 
tomadas medidas cujos objectives deverao obedecer a 



criterios cuja preocupa(_tao prioritaria passani sempre pela 
melhoria dos servi9os prestados. Nomeadamente na hote
laria, para superar o peso excessivo de uma oferta parale
la, de qualidade frequentemente duvidosa; na diversifi
ca~ao da anima(_tao cultural e particularmente na organiza
~ao de eventos fora dos meses de maior concentra(_tao demo
gratica; num aumento de capacidade de informa(_tao e de 
prom~o turfstica com campanhas de marketing em que 
seja promovida, fora e dentro do pafs, a imagem da Nazare. 

No entanto, como a actividade turfstica, pela propria 
logica que a rege, e uma actividade significativamente vul
neravel, toma-se necessaria que outros suportes econ6micos 
se lhe juntem na procura de urn desenvolvimento equili
brado, capaz de gerar emprego, riqueza e qualidade de 
vida, mobilizando a popula9ao local e, sobretudo, fixando 
os j ovens. Assim, pensamos, de acordo, a lias, com o pre
conizado no Plano Director Municipal da Nazare, que este 
desenvolvimento passa, tambem, pela valoriza(_tao da pes
ca artesanal e das sinergias deJa decorrentes; pelo incre
mento da actividade industrial, com particular apoio a 
unidades de baixo impacte ambiental; pela melhoria da 
rede viaria de modo a facilitar a inser~ao da Praia e do 
concelho no seu espa(_to regional, sempre com o objectivo 
de potenciar condi96es que conduzam a uma melhoria da 
qualidade de vida das popula(_toes locais e daquelas que 
procm·am na Nazare algum tempo de lazer. 

A Nazare 45 anos depois ... Um olhar breve pelo territ6rio 
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