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NOTA SOBRE 0 PORTO DE AVEIRO 

1. INTRODUC;A.o 

A analise do passado hist6rico de algumas das povoa
<r6es marftimas do continente portugues, mostra-nos como 
o movimento marftimo, comercial e piscat6rio, esteve na 
origem remota de urn grande numero dessas povoa96es (cf: 
MOREIRA, 1987), que gradualmente, se transformaram em 
entrepostos comerciais e em centros portuarios e urbanos 
com dimens6es e fun96es consideraveis. Esta situayiio, tem
se continuado a verificar apesar das alteray6es ocorridas no 
litoral, provocadas quer pela erosao marinha, quer pela 
circula<riio e sedimenta9iio de depositos carreados pelos 
cursos de agua, que tern vindo a afectar o movimento geral 
e as condi96es de atracamento e de circula9iio interna dos 
principais centros portuarios, s6 ultrapassadas por obras de 
engenharia hidniulica, de grande vulto, que tern garantido 
a operacionalidade desses complexos. 

A estes factores, de natureza essencialmente geografi
ca, responsaveis pelas altera96es no transito portuario, 
podemos acrescentar o aumento global de arquea9iio dos 
navios, que juntamente como o incremento da circula9iio 
noctuma e a complexificayiio das opera96es de carga e de 
descarga, tern vindo a condicionar, ainda mais, aquele 
movimento. 

Para alem destas condi96es, tambem as altera96es regis
tadas nos transportes, por via do incremento do movimen
to aereo e, sobretudo, da expansao dos fretes rodoviarios, 
tern vindo a acentuar-se nos ultimos anos, provocando 
mudan9as profundas no trafego marftimo que deteve, du
rante seculos, a primazia no deslocamento de passageiros 
e de mercadorias. 

Relativamente ao porto de Aveiro, recordamos que este, 
se encontra separado do oceano por urn cordao litoral, que 
bordeja lateralmente a "ria", sen do o canal de entrada, 
aberto em 1808, resguardado por tres molhes oceanicos: o 
molhe norte (com uma ex ten sao, desde a antiga Jinha de 
praia, superior a 1150 metros); o molhe sui (com cerca de 
700 m) e o molhe central, com uma extensao praticamente 
coincidente com a linha de praia. Entre eles, abre-se o canal 
principal de navegayiio, com mais de 9 km de extensao 
entre a foz do rio Vouga e as imedia96es da cidade. Neste 
canal, entroncam do !ado norte, o canal de Ovar (navega
vel na maior parte do seu tra9ado) eo canal do Espinhei-
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ro, na direc9iio da Murtosa. Para sui, estendem-se os ca
nais: de Mira Snavegavel entre a foz do Vouga e a Vagueira) 
e o canal de Ilhavo, com pouco significado na navega9iio 
interior. 

Quanto ao arranjo intemo do porto de Aveiro (sujeito, 
na ultima decada, a importantes obras de beneficiayiio), 
destaca-se a existencia de diversos terminais: o terminal 
comercial norte e sui; o terminal industrial (ou petroquf
mico) e os dois terminais de pesca: urn de pesca do largo 
e outro de pesca costeira, sediado este ultimo pr6ximo da 
entrada do "canal da Piramides", junto a cidade de Aveiro. 

Para alem destes terrninais, esta em marcha a constru
<riio de urn porto de recreio - a marina da Barra - vocacio
nado quer para a navega9ao interior, quer para a atracayiio 
de embarca96es de turismo de maior calado, que circulem 
pr6ximo da costa portuguesa. 

Note-se que a sua posiyiio junto de urn dos itinerarios 
principais, o IPS, e da auto-estrada do Norte, garante-lhe 
uma grande acessibilidade em relayiio aos transportes 
ferroviarios (caso da linha do Norte) e uma liga9iio rapida 
as principais vias de penetra<riio, nacionais e europeias, que 
atravessam o continente portugues. Esta, constitui uma das 
principais vantagens competitivas do porto de Aveiro. Uma 
outra, assenta nas caracterfsticas do seu 'hinterland', alarga
do e dotado de grande dinamismo, econ6mico e industrial. 

2. A EVOLuc;Ao NO TEMPO 

A ligayiiO do porto a povoayiiO de Aveiro e bastante 
antiga, estando inicialmente relacionada com o movimen
to de trafego costeiro que desde os alvores da nacionali
dade se estabeleceu entre as principais localidades mariti
mas do continente e entre estas e as regi6es do interior, 
percorridas por complexas redes de circulayiio de merca
dorias que se estabeleceram entre regioes distintas do 
mesmo territ6rio. No caso de Aveiro e a data da funda9iio 
da nacionalidade, tratava-se de urn porto "de barra aberta" 
(FIDALGO, 1994, p. 8), dando acesso a outras cinco vilas: 
Ovar e Estarreja, a norte; flhavo, Vagos e Mira, a sui. Estas 
caracterfsticas, favoreceram uma intensa actividade pis
cat6ria, sobretudo interior e lagunar, bern como a explora
yiio e comercializayiio do sal, destinado aos portos mais 
setentrionais do continente europeu. 

Estes tra9os, perrnitem-nos concluir que o crescimento 
mais remota do burgo primitivo de Aveiro esteve intima
mente ligado a estas actividades marinhas, recordando nas 



Cadernos de Geografia, n. o 17 

etapas mais decisivas da sua evoluc;:iio a importancia do 
comercio maritime e as vicissitudes por que passou a barra 
do rio Vouga, devido ao seu progressive assoreamento. 
Com efeito, a formac;:ao do cordao dunar literal, cuja evo
luc;:ao se comec;:a assinalar por volta do seculo XII (cf: 
MARTINS, 194 7), trouxe inumeras consequencias quer ao 
nivel do desenvolvimento de Aveiro quer das demais po
voac;:oes ribeirinhas, atestando o seu crescimento a 
marcha progressiva do cabedelo literal. Durante a sua 
formac;:iio, a "ria" passou a ser urn local privilegiado para 
a actividade piscat6ria e para a explorac;:iio salfcola, garan
tindo estes produtos as principais fontes de riqueza da 
regiao lagunar. 

E de supor, que o desenvolvimento destas actividades, 
conjuntamente com o comercio marftimo com o exterior, 
tenham contribufdo para a fixac;:iio de novos habitantes, 
pouco atrafdos pelo literal devido a evoluc;:ao da barra e a 
inseguranc;:a provocada pela proximidade do mar. 

A acreditar nos relates mais antigos, verifica-se que 
desde o infcio da nacionalidade o sal constituia o principal 
produto de exportac;:ao, contribuindo grandemente o 
seu comercio para o desenvolvimento do burgo aveirense. 
Recordamos algumas das marcas desta evoluc;:ao, evocan
do a doac;:iio que por meados do seculo X, em 959, a 
condessa Mumadona Dias fez ao Mosteiro de Guimariies, 
das suas terras e salinas sitas em "alauario" (Aveiro). 

Nos seculos seguintes novas doac;:oes continuam a refe
rir-se as salinas ou a sua produc;:iio, ao trafego marftimo e 
a pesca, fazendo crer que pelo menos ate aos alvores do 
seculo XV o sal teni sido urn dos principais produtos 
explorados pela barra do Vouga. 

Ainda no seculo XVI este mesmo produto teni continu
ado a alimentar as exportac;:6es locais que inclufam ainda 
o comercio eo trafego de peixe (fumado e seco), o vinho, 
a cortic;:a e a ceramica. Para alem destas mercadorias en
riqueciam ainda o movimento maritime local os cereais e 
as frutas, a cera e os couros, o sebo e os ovos, animando 
este comercio a vi la e a populac;:ao aveirense. 

Importa assinalar que nos alvores do seculo XVI, com 
o infcio da explorac;:iio dos bancos da Terra Nova, o comer
cia do bacalhau trouxe nova vitalidade ao porto de Aveiro. 
Contudo a participac;:iio da frota local na expedic;:iio africa
na, registada por finais desse seculo, o agravamento das 
condic;:oes de navegabilidade e as vicissitudes politicas e 
econ6micas impostas pelo domfnio Filipino, acabaram por 
afectar o crescimento da povoac;:ao aveirense e levaram a 
perda de importancia do seu porto. Este fen6meno, que se 
agravou nos seculos XVII e XVIII, esteve na origem da 
decadencia progressiva da vila, mesmo depois da sua ele
va~ao a cidade, provocando urn numero consideravel de 
perdas devidas as pestes e a deslocac;:ao dos seus habitan
tes para outras localidades do literal portugues. 

Com efeito, acompanhando o agravamento das con
dic;oes de trafego e a estagnac;:iio do burgo de Aveiro, al
guns pescadores da "ria" fixaram-se noutros locais da 
costa portuguesa, contribuindo para o seu povoamento e 
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para a constituic;:iio de diversas col6nias e povoac;:oes 
piscat6rias. 

Vejamos alguns dados relatives ao movimento da po
pulac;:iio: o total de fogos arrolados no "Numeramento do 
Reino", de 1527 - 1460 fogos em Aveiro e no seu termo 
- permite estimar uma populac;:iio da ordem dos 5800 
habitantes, tomando por media 4 hab./fogo, ou mesmo urn 
pouco mais, se quizermos atender a uma relac;:iio mais 
generosa e a presenc;:a de numerosos estrangeiros resi
dentes nesta localidade. A comprova-lo, esta uma outra 
referencia datada de 1572, quando da criac;:iio de mais 
tres freguesias em Aveiro: Espfrito Santo, N• s• da Apre
sentac;:iio e Vera Cruz (para alem deS. Miguel) (cf: NEVES, 
1997, pp. 54-55). 

Nesta data, o numero de pessoas de comunhiio (com 
mais de sete anos) era superior a onze mi1hares, montante 
que pelas raz6es invocadas se reduziu drasticamente nos se
culos seguintes. Na verdade, em 1721, as Informac;:6es Paro
quiais referem apenas quatro mil moradores e para 180 I, 
SOUSA (1997, pp. 54-55), assinala que esse montante nao 
deveria ultrapassar os 3,8 milhares, valor bastante inferior 
aos dados registados nos seculos anteriores. 

Ja quando da realizac;:iio do primeiro recenseamento da 
populac;:iio, em 1864, esse montante deveria orc;:ar os 8,2 
milhares de moradores. Este valor passou a aumentar de 
forma significativa nos anos seguintes: 12,4 milhares em 
1900; 16,4 milhares em 1930; 22,1 milhares em 1950 e 
cerca de 30 milhares em 1991, acompanhando niio so o 
crescimento da populac;:ao no concelho mas tambem a 
evoluc;:iio das suas actividades econ6micas. Entre estas e 
acompanhando as obras realizadas na barra, destaca-se nao 
s6 a industria e o comercio, mas tambem os servic;:os que 
se foram implantando nesta cidade, depois da sua ligac;:ao 
a rede ferroviaria nacional. Mesmo assim, o grande surto 
de crescimento urbano de Aveiro manifesta-se a partir do 
comec;:o da decada de setenta do nosso seculo, coincidindo 
este movimento nao s6 com a melhoria global do transite 
portuario mas, tambem, com a implantac;:iio do ensino 
superior universitario nesta cidade. 

Quante a beneficiac;:iio do porto, recorde-se que 1974 
assinala o arranque de urn conjunto de estudos que permi
tiram o lanc;:amento, em 1981, das obras de construc;:iio do 
novo "complexo portuario" de Aveiro. Nessa data, para 
alem dos estudos de viabilidade, os levantamentos entiio 
encetados acentuaram a importancia regional do porto de 
Aveiro e o seu papel no processo de desenvolvimento 
regional e nacional. Daf que se tenham encetado os traba
lhos referentes ao prolongamento do molhe norte e a cons
truc;:ao de diques e de diversas obras de correcc;:ao hidrau
lica. 

Para alem destas obras, o porto de Aveiro foi igualmen
te beneficiado com a construc;:ao do porto comercial e de 
diversas instalac;:oes terrestres, administrativas e acessos, 
melhoramentos que tern sido completados com urn con junto 
de obras de dragagem e de terraplenos realizadas no seu 
interior. Estas condic;:oes, permitiram niio so retomar o 



movimento portuario, comercial e piscat6rio, mas tambem 
promover algumas das actividades econ6micas, sobretudo 
a industria, sediada nesta area e que desde os finais do 
seculo passado, ap6s a construc;:ao da linha de caminho de 
ferro do Norte, tern sido uma das principais responsaveis 
pelo surto de crescimento urbana da cidade. 

Note-se, que a natureza das mercadorias transaccionadas 
realc;a essa ligac;:ao com a industria, destacando-se entre elas 
os combustfveis e os produtos qufmicos diversos, a pasta 
de ce lulose eo papel, o ferro eo ac;:o, bern como diversos 
graneis s6lidos e, sobretudo, a madeira. Recordam-se, a 
prop6sito, alguns dados referentes ao movimento comer
cia! relative aos anos de 1994, 1995 e 1996. Durantes este 
perf ado, registou-se: 

- urn aumento do numero de navies entrados (1 027, 
1084 e 1092 navies, respectivamente) e urn acresci rno 
glob al das rnercadorias transaccionadas ( 1828, 191 9 e 
2045 milhares de ton. , respectivarnente); 

- urna ligeira variac;:ao da carga rnarftirna total, cor
respondendo esta variac;:ao a urn acrescirno significative das 
cargas rnarftimas contentorizadas e dos graneis s6lidos, ern 
detrimento dos graneis lfquidos e da carga maritima con
vencional. 

Quanta a actividade piscat6ria, convira destacar a deca
dencia da pesca longfnqua, bern como o peso da pesca de 
arrasto costeiro. Mesmo assirn, nos u1tirnos anos, o total de 
pesca rnovimentada tern orc;:ado as 50.000 ton/ano, quebra 
que tern vindo a ser cornpensada pe1a rnovirnentac;:ao de 
peixe congelado. 

3. INCIDENCIAS SOBRE A OCUPA<;AO DO ESPA<;O 

0 desenvo1vimento da actividade portuaria, inicialrnen
te junto dos canais que delimitavam o burgo de Aveiro, teve 
como reflexes imediatos a consolidacrao do povoado pro
ximo da zona ribeirinha e dos cais de acostagern, junto das 
antigas portas do Cais e da Ribeira, onde se concentravarn 
as actividades de carga e de descarga rnarftirnas, o comer
cia e os trabalhos de construc;:ao e de reparac;:ao navais. Foi 
o que se verificou na povoayao primitiva circundada, des
de OS finais do secu1o XV por muralhas, que 0 tempo 
acabou por destruir. 

Antes ainda da decadencia, que desde os finais de seis
centos afectou o porto de Aveiro, assinala-se urna grande 
concentrac;:ao da actividade comerciaJ na parte ocidental da 
cidade, principalmente no bairro do Alboi, local onde se 
radicaram grande numero de comerciantes, sobretudo in
gleses, responsaveis pela anirnacrao do cornercio local. 

A preferencia desta popu1ac;:ao pe1os mkleos pr6ximos 
da ria denota urna estruturac;:ao funcional e social do espa
c;:o associada, desde longa data, a actividade portuaria. Foi 
esta situa~ao que perdurou ate quase ao infcio do nosso 
seculo, e ainda hoje e visfvel na actual estrutura urbana, ate 
a transferencia do porto para OS terrenos da Gafanha e a 
irnplanta~ao dos novas equiparnentos portuarios nos terre-
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nos adjacentes ao cais cornercial. De qualquer modo a 
evoluc;:ao das actividades portuanas acornpanhou sempre a 
expansao do perfmetro da vila e a conquista de novas 
espac;:os. Assim aconteceu durante a consolidac;:ao do burgo 
aveirense e ja durante a epoca de quinhentos quando 0 porto 
atravessou uma fase de intense movirnento e a populac;:ao 
se viu obrigada a ocupar os terrenos na rnargern norte do 
"canal central", dando origem a "Vila Nova". 

0 rnesrno se fez notar corn o incremento das activida
des portuarias, na parte norte da cidade, junto do canal de 
S. Roque (orago dos construtores navais), onde se vieram 
a implantar oficinas de construc;:ao naval. Dada a proxirni
dade das salinas, af se erguerarn alguns palheiros para 
armazenagem do sal, consolidando-se assim, ern torno da 
povoac;:iio primitiva, uma cintura de instalac;:oes portuarias 
relaciondas com a armazenagem e exportac;:ao do produto 
mais caracterfstico desta regiao. 

Outro exemplo da ligac;:ao das actividades portuarias e 
da sua ligac;:ao com o espac;:o urbana, surge no infcio do 
nosso seculo com o aterro da "marinha rossia", destinada 
a construc;:ao de armazens e de outras edificac;:oes urbanas. 
Como seria de esperar a construc;:ao do novo porto comer
cia!, na Gafanha, contribuiu para alterar a fisionomia 
urbana desta area, hoje em dia vocacionada para as acti
vidades de lazer e para a ocupac;:ao residencial. 

De qualquer modo as marcas da actividade portuaria em 
toda a zona urbana antiga de Aveiro, nao escondern a sua 
vocac;:ao maritima e portmiria, trayos que sao reforc;:ados 
pela presenc;:a dos canais que percorrem a parte baixa da 
cidade e que favoreceram o desenvolvimento da povoac;:ao. 
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