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Resumo: Mais do que referir os efeitos do turismo sobre um meio
urbano tradicional muculmano pretende-se mostrar como as
caracterfsticas intrfnsecas de permeabilidade selectiva do tecido da
medina, reforcadas pelo urbanismo colonialista frances, em Marrocos
permitem a perpetuacao dos esteri6tipos orientalistas, das imagens de
exotismo e secretismo suficientemeute domesticado. Essa adequacao
do modelo urbano tradicional aos prop6sitos do turismo como pratica
moderna sera demon strada atraves de sere pontos fundamentals.
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A reflexao que constitui esta cornunicacao foi inicialmente desencadeada
por uma angustia ingenua (outras mais graves surgiram depois), que me
perturbava numa primeira etapa, ja muito recuada, do meu trabalho de campo em
Marrocos. Frequentemente assediada par guias e pedintes, atormentava-me a ideia
de que a distancia entre 0 antropologo e 0 turista pudesse ser muito menor do
que eu supunha. Enervava-me num snobismo tipico de antrop6logo, que 0

indfgena nao percebesse que eu estava ali de maneira diferente, muito mais do
lado dele, muito mais interessada no seu modo de vida, solidaria contra os
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maleffcios e artiffcios da industria turfstica, e, por isso, exigindo a reciprocidade
classica do objecto antropologico . Essa euma angustia que ja nao me impede de
dormir, mas que me levou a observar 0 modo como os turistas se movem no
espaco da medina - de inicio, e provavel, para descobrir como nao me devia
comportar, e encoutrar comportarnentos que me distinguissem deles e me
devolvessem a dignidade do miradoiro do antropologo. Foi, suponho eu, essa
atitude (que me obrigava a incorporar os estrangeiros na realidade social que ia
observar) que - embora por estrategias egocentricas ou narcisicas - me acabou
por posicionar, mais coerentemente como antropologa e a distanciar-me, entao
sim do turista tipo e dos seus comcntarios puristas sobre a realidade que visitam.
Comecei a perceber-me que a partir de entao, os diapositivos que recolhia para
as minhas aulas ja nuo escolhiarn tao meticulosamente os momentos em que
ninguern ia a passar a Irente dos monumentos, e que alternavam os zooms de
pormenor com as perspectivas dinflmicas de conjunto.

Comecernos por onde comecei, ernpiricamente, pela observacao de
comportamento dos turistas no espaco tradicional urbano marroquino, e com 0

modo como esse espaco os reccbe. Antes de mais, epreciso dizer do que falamos,
quando falamos de turistas. Falamos e claro de urn estereotipo, an6nimo no
turismo de massa. Fazer turismo hoje, nao tern, evidentemente, nada que ver com
a atitude de procura individual da viagem romflntica. A propria ideia de viagem
com 0 que isso implica de movimento continuado, mais ou menos prolongado e
sujeito as imponderabilidades dos espacos que nao sao os nossos e, na maioria
dos casos, anulado no facto de Iazer turismo. 0 tipo de turista a que nos referimos
de modo simplista - 0 dos packages e programas organizados - apresenta, no
outro extrema de concepcao de viagem, nao a procura, mas a fuga. A fuga nao
no sentido angustiado e existencialista, mas no sentido limitado e controlado da
alternancia. 0 escape, ao ritmo de trabalho, ao stress a uma moralidade control ada
e aresponsabilidade quotidiana. Num certo senti do, a moderna maneira de viajar
responde positivamente a comportamentos de regressao: 0 turista elancado num
mundo diferente, com tudo 0 que isso pode trazer de inseguranca, mas
superprotegido por urn programa que anula 0 risco de imprevisto e confor
tado por uma disciplina quic;a mais rigorosa do que a que experimenta no seu
dia-a-dia.

E obvio que lui muitos outros tipos de turista. Mas tambem e provavel
que qua lquer tentati va de tipologia corra 0 risco de nos aproximar das
catalogacoes basicas dos esquemas de marketing de uma qualquer industria
hoteleira. No entanto, uma categoria segura e numerosa econstitufda por aqueles
que recusam esta designacao, interpretando-a negativamente, como urn rotulo mais
geral par satisfazer tolos que se satisfazem com experiencias pouco autenticas.
Nesse saco seguem muitos antropologos perdidos nas suas leituras emocionais da
realidade, sobretudo aqueles que, nas suas monografias, mantem 0 silencio sobre
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os turistas que visitam as "suas" comunidades. Mas , sobre esse ass unto veja-se
o excelente artigo de Malcom Crick - "Representations of international tourism
in the social sciences" para evitar que nos percamos.

Uma sub-categoria dentro deste segundo grupo - e e obvio, repito, que
se trata de uma tipologia grosscira e mu ito determinada pelos tur istas hab ituais
em Marrocos - e constituida por aqueles que, eventualmente mais conscientes,
ou assumindo mais explicitamente 0 simulacro - vivem em Marrocos, nao apenas
a experiencla do contacto com 0 outro (que pode, e assume, freq uentemente a
forma sexual), mas uma experiencia enriquecida par uma ambiencia que evoca
penodos mitiricados rom flntica e ero ticamente.

A cada um dcsres grupos Marrocos oferece 0 produto perfeito: aos
primeiros um pacote bern definido que alterna 0 simulacro do ex6tico com 0

reencontro com 0 cu nos quartos confortaveis do hotel. Aos segundos a
hospitalidade, que diz Boudhiba (People's Bank Econ . Rev.), de modo talvez
demasiado radical, e apenas uma outra tecnica de venda. Aos terceiros, a nostalgia
do coloniali srno no se u es ple ndo r e prep oten cia, Marrocos dos retratos dos
Orientalistas. Para todos, mesm o para os antropologo s, 0 chamamento encantatorio
do slogan turfstico perfeito: /(/0 perto e /(/0 dif erent e.

E sobretudo ao principle duplo de desejo de alterna nc ia e de
superproteccao experimcnrado mais evidentemente pelo primeiro turista tipo, que
as cidades marroquinas , as assim charnadas cidades imperiais, respondem,
naturalmente, melhor do que qualquer ccnario turfstico montado.

A polftica franc esa col onial de Lyautey , separou convenientemente 0

Marrocos a que chamou , rornanticamente, de Maroc Profond do Maroc Moderne.
Justificada por uma posicao purista de manutencao dos valores tradicionais - cuj as
motivacoes polfticas reais nao precisam mais de ser esclarecidas - essa separacao,
que se desmuItiplicou depoi s em variadfssimas (e ainda por resolver) segregacoes,
traduziu-se, em termos de orga nizacao urbana, pel a construcao de cidades novas,
francesas , com seu trucado viril , rectilfneo , aberto em grandes avenidas,
perifericamente aos ruicle os scculares labirfntic os e sinuosos das medinas. Os
cotovelos da s grandcs portas das cidades muculmanas , que se fechavam de noite
funcionando como primeiro mecanismo de pre servacao con tra os intrusos, foram,
no entanto, autornaticamente destruldos. Contudo, essa polftica permitiu que em
termos de tracado (sublinhe-se, em termos de tracado urb ano) , as caracterfsticas
das medinas se manti vessem . Ess a preser vacao, e as caracterfsticas intrinsecas ao
modelo urbano mucu lmano adaptado , pelos seculos a acolher e expulsar
estrangeiros , adequam-se, perfeitamente, aos propos itus e t1uxos tur fsticos ,
Resumiremos essa adequacao em alguns pontos fundamentals ilustrados com
alg uns diapositi vos dos percursos .

Todas as medinas apresentam um a grande definicao face ao espaco
exterior, reafirmada pelo processo coloni al ja refe rido. Isso traduz-se na existenc ia
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de muralhas. Se elas serviam, anteriormente, para afirmar a inexpugnabilidade das
populacoes urbanas face ao mundo rural e n6mada envolvente, durante 0

protectorado, e, hoje, face aos turistas, transformaram a medi na no corp o ffsico
da tradicao domesticada, do espaco a visitar. 0 espaco (e 0 tem po) da ave ntura
e do risco e bern delimitado . De dia vai-se para a medi na, de noite reg ressa-se
ao conforto oc idenral . 0 desej o de alternancia pode ser sat isfeito mantendo urn
pe na seguranca do continente de origem. Aos que revivem a nostalgia do
coloniali smo oferece-se a dicotomia dos dois mundos separados, com
reminiscencias esteticas do romantismo a evoca-lo nas partes mais antigas da
cidade nova, ainda com os antigos cafes das tertiilias de escritores e artistas, como
o cafe de Paris em Tanger. Para esses, os percursos ultrapassam as muralhas,
desenhando itineraries deambulantes entre os sftios mais degradados, os basfonds,
e os sftios mais sofisticados de exploracao turfstica do orientalis mo, com alguma
paragens nas livrarias recheadas de producao francesa sobre 0 tema.

Etamb ern comum ao modelo urbano tradlcional a existencia de espacos
perifericos de encontro com 0 estrangeiro rural, comerciante, caravaneiro. Sao os
espacos dos suqs e dos mercados extrarnuros, onde se reu nern co ntadores de
hist6rias , tab ibs e dentistas . E 0 caso da Djema At Fna. Em Marrakech a praca,
figura urbana inexistente no seio da medina, outrora palco do encontro entre as
populacoes n6madas do deserto e das montanhas com a populacao urbana da
cidade, ehoje 0 espaco do simulacro, e verdade, mas con tinua a preencher a sua
funcao de sala de visitas, peri ferica, cuidada, protegendo a intimidade da medina ,
eo seu secretis mo, permitindo ao estrangeiro continuar a projectar no seu interior,
urn mundo maravilhoso e estatico, porque, de facto nunca chega a conhece-lo .
Assim: 0 espaco para 0 sonho e simulacro, continua em aberto, alimentado pela
fachada exu berante das periterias.

As cidades arabcs/muculmanas sujcitam-se a uma orientacao primordial
cardeal ou referenciada por outros polos urbanos. Essa orientacao traduz-se na
existencia de grandes portas de acesso amedina e que tomam os nomes dos pontos
cardeais que indicam ou das direccoes das cidades que designam. Efacil perceber
que essas portas, que antigamente eram fechadas de noite, sao ao mesmo tempo
mecanismos de seleccao e de expulsao, sobretudo se tivermos em conta que elas
balizam eixos de ruas mais amp las que per mitem a circulacao mas nao 0

estabelecimento - dos tran seuntes, ao mesm o tempo que apontam 0 caminho de
safda. E sobre esses eixos que se encontram a maior parte das lojas - ao interior
das quais nem os antigos tornecedores e clie ntes, nem os actuais turistas tern
acesso. 0 espaco perrnitido ao turista (ao estrangeiro) em geral, e urn espaco de
passagem, de circulacao, scm pracas , sem lugares ou estruturas que convidem ao
repouso e conremplacao tranquila. 0 itinertirio do turista e, assim, determinado
pela pr6pria medina que lhe indica, atraves do seu tracado, 0 caminho a seguir
que , no fundo, e o mesmo que permitia, ancestralmente, a qualquer estrangeiro.



Marro cos: Turistas, Indigenes e Antropolog os 47

A forte demarcacao dos espacos sagrados e profanos tipicamente
islamica das cidades mantem-se tambem, continuando a ser recusado 0 acesso as
mesquitas e aos marabutos aos nao muculmanos, e sendo 0 estrangeiro,
automaticamente, assimilado a urn nao muculrnano , as zonas liaram, continuam
a ser preservadas. a estrangeiro e, assim, remetido para a exclusividade do espaco
do profano e seus percursos particulares, nao penetrando na intimidade religiosa.

A estruturacao com base num polo religioso central para 0 qual se dirige,
em geral, a rua principal e quase universal nas cidades muculmanas, Esse polo,
em geral a Grande Mesquita, Iunciona hoje como foco de interesse turfstico 
embora a visita so seja permit ida nos raros casos de desactivacao - pelo que todos
os Itinerarios para ele convergem (caso da Cairouin, por exemplo em Fez) . as
espacos de maior circulacao mantern-se, portanto, os mesmos .

Tambern a distribuicao tfpica da zona comercial (bazars) nas zona
perifericas a Grande Mesquita, concentra e delimita 0 interesse turfstico (visitas
e compras) no coracao da medina perpetuando as areas mais movimentadas .

Mantem-se rambem a forte demarcacno entre zona publica e zona
privada residencial, que se faz por aneis progressivos de estratagemas para
assegurar a privacidade: a dimensao das ruas diminui obrigando 0 corpo a dobrar
se cada vez mais, as portas, cotovelos e arcos multiplicam-se, os becos fecham
acessos, as ruas despovoam-se, as construcoes priblicas desaparecem deixando de
oferecer pontos de orientacao a urn ocidental que facilmente se perde em espacos
cada vez mais sinuosos e circulares, portanto sem angulos que , em geral, sao as
suas referencias preferenciais .

as pontos apresentados ale agora dizem respeito a medina como urn
todo . Mas existe uma outra caracterfstica sua que repete cada urn deles no seu
interior, ja que ela e composta de unidades celulares que tendem a reproduzir nos
bairros a sua estrutura de conjunto . Por outro lado a existencia comum de diversos
focos religiosos import antes, logo tambern de mais do que urn foco de interesse
turfstico, multiplica os itinerarios possiveis, embora eles sejam de facto, quase
sempre limitados e aprescnrcm estruturas multo semelhantes. Esta possibilidade
permite situacoes de duplo simulacro, esses verdadeiramente caricatos ilustrados
pela seguinte pratica: a policia marroquina comecou, ha algum tempo a exercer
urn controle rigoroso sobre "os Ialsos guias", entenda-se os guias nao-oflciais.
Para escapar aos circuitos onde corriam 0 risco de encontrar agentes e guias
autorizados, esses Ialsos guias criaram falsos percursos em que substftuiam a
Cairouin por outra qualquer das centenas de mesquitas de Fez e Moulay Idriss
por outro marabuto igualmente bonito sern que os turistas se apercebessem do
equfvoco e fossern igualmente maravilhados para casa .

Resumindo: os fortes mecanismos de seleccao face ao estrangeiro,
tipicos do modele urbane das medinas, que se multiplicam na zona residencial,
o seu tracado que facilitu a travessia mas nac 0 esracionamento de intrusos,
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mantem-se na sua eficacia, para 0 fluxo dos turistas. Estes mecanismos acabam
mesmo por ser reactlvados em contacto com os novos forasteiros . Paradoxalmente,
as medinas de tracado mais tipico, no sentido daquelas que seguem mais de perto
o modelo estruturante das cidades muculmanas, e que, eventualmente por Isso,
sao tambem as mais turfsticas, anteriores oposicoes, agora exacerbadas face ao
tur ista . Cidades como Marrakesh ou Fez, tern, na verdade urn turismo periferico
que se confin a aDjema At Fila ou aos grandes eixos das Ksairias.

o tur ista tipo confina-sc, pois, a percursos be rn determinados que
correspondem, na maioria dos casos, aos antigos espacos de livre circulacao de
outros estrangeiros. Mesrno quando nflo e a propria medina que 0 dirige, sao os
guias - cuja tarefa e facilitada e alimcntada pclas caracterfticas aparentemente
ameacadoras da medina, e que eles pr6prios exageram, par mos trar 0 caracter
imprescindfvel da sua presenca. Tambem os habitantes da medina conhecem bern
as areas que esta rcserva aos estrangeiros e sobretudo as criancas, reenviam-n os
co ntanteme nte para os seu cspaco proprio, reproduzindo , por vezes , antigas
praticas ludic as de afastamento de estranhos do seu bairro.

Tudo isto , entenda-se, nao pretende signlficar que houve uma adaptacao
harmoniosa de um espaco, e, da rea lidade social que sustenta, a uma nova
situac ao . E obvio que os efcitos do turismo sao profundos, e em muitos casos
desestabilizadores . Mas nao era disso que queria Ialar . 0 que acontece, de facto,
e que esta aparente adequacao do espaco urbano tradicional a modernidade do
turismo e feita de um modo que permite a perpetuacao de uma representacao ,
de urn modelo pre-existent e de medina para 0 imaginario ocidental, porque,
justamente, exacerba as suas caracterfsticas mais 6bvias de segregacao e secre
tismo. A imagem que se col he, e a do anacronismo e da estagnacao, do espaco
do exotismo e da diferenca control ada e, par isso, nflo ameacadora, Reproduzem
se os mecanismos de representacao orientalis ta e colonialista. Mas, na verdade,
uItrapassar os limites que a cidade antiga desenha no chao earriscar-se a queb rar
o encanto e subverter 0 simulacro.

Para 0 Iazer, e para chegar a uma quaIquer antropologia do turismo 
que nao e 0 que Iaco aqui , mas que gostaria de ver Icita - que melhor permita
compreender os verdadciros cfci tos de todo 0 processo, e necessaria a cri acao
mais fina de tipoIogias que permitam 0 esclarecimcnto das representacoes
recfprocas que envolvern 0 dialogo , muitas vczes cfnico , entre turistas, ind fgenas
e antropologos,
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