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Resumo 

0 turismo e, na actua lidade , uma das principals actlvidades econ6micas. Apesar da senslbilldade dos fluxos 
turisticos as conjunturas e das rece ntes mudan~as verificadas na economla mundlal, a Europa continua com forte 
centralidade quer em termos de procura, quer na 6ptlca da oferta. Nesta ultima, essa importancla deve-se a dlversl
dade de opc;:oes turisticas no continente europeu , desde o turismo balnear ao turlsmo cultural de fruic;:iw do patrim6-
nio e de interpretac;:ao da Hlst6ria. A cultura , em sent ido lato, desde os elementos identitarios locals a atrac~oes 
variadas, como fest ivals de cinema e musica, mas tambem eventos desportivos, tern na Europa uma importancia 
elevada enquanto factor de movimen tac;:iw de turistas e visitantes. 
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Resume 

Territoirl! , Culture et Diversit~ de I'Offre Touristique en Europl! 

Le tourisme est actuellement une profitable activite economique. l'economie mondlale est anlmee par un fort 
dynamisme et tousles fluxes, meme les touristlques, sont affectes. Malgre ce rapide changement , !'Europe continue 
t res cent ral comme territoire d 'arrlvee et point de depart pour des nombreux touristes . La ce ntrallte tourlstlque de ce 
continent est expliquee pa r plusieurs facteurs. La dlversite de l'offre c 'est un relevant facteur d 'excellence. Dans les 
territoires europeens, le touriste trouve la frui t ion du solei! mais aussi de la culture , du patrimoine, de l 'ldentlte et de 
l'Histoire. L'Europe est aussi un territoire d 'events, culturels et sportlfs , qui appellent la mobilite des visiteurs et des 
touristes. 

Mots-des: Tourisme. Offre Tourist ique. Culture. Europe. 

Abstract 

Tl!rritory, Culture and Diversity of Tourist ic Offer in Europe 
Tourism is a curre ntly higher economic activity. Nevertheless Its sensit ive behaviour, Europe remains a strong 

central point in what concerns touristic demand and offer. The last one owes Its importance to diversity of tourist ic 
options in the European con tinent, from sun and sand to cultural tourism. Culture , In a wide sense, from local identity 
elements to various events such as film and music festivals, and also sports competitions, has a huge Importance in 
Europe as a tourist and visitor mobility factor. 

Key-words: Tourism. Touristic Offer. Culture. Europe. 

lntroduc;:ao 

0 turismo e, ern especial a partir de meados do seculo 
XX, uma das actividades econ6micas mais re!evantes, quer na 
capacidade de movimentar populac;:6es, quer na forma como 
cria e deslocaliza capitais e provoca alterac;:6es (positivas e 

: Este artigo traduz parte do texto que orientou as aulas da cadei ra 

Europa: Tl'rrltiJrio e Socil.'dade, do curso de Turismo, l..azer " Patrimonc 

!FaclAdade de Letras de Coimbra, ano lecti10 2006/2007), nas matenas 

refererl:es a di ~rsidade da oterta turistica no corl:inente europeu. 

negativas) de natureza social e territorial. Segundo a 
Organizac;:ao Mundial de Turismo (2007), esta actividade teve, 
no ano de referencia de 2003, um peso de 6% em toda a 
economia mundial, considerando o total de bens e servic;:os 
exportados. Para alem da vertente econ6mica, o turismo tern 
sido importante nas estrategias de desenvolvimento local pe(a 
sua capacidade em capitalizar recursos ate ha pouco tempo 
insuspeitos e nao mobilizaveis para o desenvolvimento, como 
o no patrim6nio, o valor estetico da paisagem, as identidades 
locais e, de uma forma geral, a cultura. 0 turismo, modelo 
p6s-fordista que caracteriza as sociedades ocidentais 
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contemporaneas, constitui um dos sectores nos quais 
mais lange se levou a compressao do tempo e o 
estreitamento das distancias. A acelerac;:ao das 
mobili·dades espaciais e, mais recentemente, as 

vi agens organizadas em to rna dos transportes aereos 
e, dentro destes, do fen6meno das companhias low 
costs, ala rgaram as mercados e criaram novas 
territories turfsticos com novas procuras e inovac;:oes 
nas ofertas. Este estreitamento das distancias 
desenvolve-se no seguimento da expansao do 
caminho-de·ferro, desde o seculo XIX, e do auto · 

m6vel, sobretudo a partir dos storiosos 30 anos de 
crescimento econ6mico no p6s II Guerra Mundial, 

ambos associados a impulses na actividade turistica 

europeia. 
Em termos quantitativos (UNWTO, 2007), os 

anos 50 do seculo XX deram inicio a uma curva ascen
dente nos valores da procura turistica a escala inter

nacional. No inicio do presente seculo, esses fluxes 
aproximavam·se dos 700 milhoes de turistas, cerca de 

2/3 dos quais tinham a Europa como destine e/ou 
origem. Num processo de modo directo relacionado 

com mudanc;:as sociais e econ6micas, com a abertura 
de novas mercados de origem e destine (como o 

Brasil, a india, a China, a Russia e outros paises do 
Leste europeu) e com o desenvolvimento tecnol6gico 

e organizativo dos transportes, preve-se que em 2020 
esse valor ascenda a cerca de 1600 milhoes. Este 

facto, ainda que resultante de uma evoluc;:ao sobre· 
tudo fora da Europa, revela tambem uma previsivel 
subida no protagonismo turistico deste continente. 
Ainda segundo a Organiza c;:ao Mundial de Turismo 

(2007), no case especifico do territ6rio europeu, 
desde 1980 registaram-se, em valores acumulados, 
mais de 7600 milhoes de entradas, numa evoluc;:ao 

ascendente apenas suavizada em periodos breves de 
arrefecimento geral das economias, como o verifi· 

cado no inicio da decada de 90. Com efeito, no conti · 

nente europeu o numero de entradas turisticas passou 
dos cerca de 180 milhoes anuais, no inicio da decada de 

Quadro I 
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80, para as quase 450 milhoes em 2005 (Figura 1 ). Esta 
expressao quantitativa tern provocado externalidades de 
varia natureza, com especial destaque para as mudanc;:as 
paisagisticas e o desordenamento do territ6rio ocorridas 
em muitas regioes, sobretudo no literal, mas tern 
tambem constituido uma crescente fonte de rendi
mento, ainda que esta criac;:iio de riqueza tenha, as 
escalas nacional, regional e local, uma traduc;:iio assi· 

metrica. 
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Figura 1 

Evotw;:ao do nUmero de entradas de t urlstas, na Europa 

Fonte: UN .\ITO, 2007. 

Esta evoluc;:ao dos valores absolutes da procura 
turistica internacional e confirmada pelos dados que 
se apresentam no Quadro I. Embora a Europa constitua a 
regiao do globe com uma menor margem de crescimento 

previsivel nos fluxes turisticos internacionais ate 2020, o 
que tambem resulta do facto deste ser ja um mercado 
consolidado (este territ6rio detinha,em meados da decada 
de 90, uma quota proxima dos 60% do mercado global ), 
espera·se ainda um acrescimo de 3,1 % na mobilidade 
turistica absoluta. Este valor esta lange do crescimento 
esperado · no continente asiatica, par exemplo, a 

actividade turistica na Asia do Leste e no Pacifico devera 
crescer 6,5% no mesmo periodo e espera-se que esta 

regiiio, ainda em 2020, alcance 25,4% do mercado global. 

Dinamicas turistkas mais recentes e previsao para 2020 por grandes regi6es a escata global 

Mil hoes Quota mercado global (%) Crescimento anua l 

1995 2010 2020 1995 2020 Media (%) 1995-2020 

Mundo 565 1006 1561 100 100 4, 1 

Africa 20 47 77 3,6 5 5,5 

Arn€-ricas 110 190 282 19,3 18, 1 3,8 

Asia do Leste e 81 195 397 14,4 24,4 6,5 
Pacifico 

Europa 336 527 717 59,8 45,9 3,1 

Mi!dlo Oriente 14 36 69 2,2 4,4 6,7 

Asia do Sui 4 11 19 0,7 1, 2 6,2 

Fonte: UN I,T Q, 200 7 
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Contudo, apesar desse crescimento mais Iento, o 
turismo continuara a assumir um importante peso nas 
economias nacionais e regionais europeias. 

As previsoes sao sempre diffceis e apresentam 
uma margem de erro niio negligenciavel. 0 turismo e 
uma actividade muito inconstante, dependente do 
crescimento global da economia e, em especial, do 
valor dos transportes (este muito ligado ao pre<;o do 
petr6leo, que ja deu sinais de um previsivel encareci· 
mento estrutural), mas condicionada tambem pela 
concorrimcia internacional e por factores como a 
estabilidade e a seguran<;a geopolftica nos locais de 
partida e de chegada e a constru<;ao (ou destrui<;ao, 
rapida nalguns casos) de uma imagem positiva e 
atractiva dos lugares de oferta. 

Ainda assim, espera·se que em 2020 a Europa 
represente uma quota global do mercado turfstico 
proxima dos 46%. De acordo com estas previsoes, e 
com o crescimento turistico esperado para outras 
regioes do mundo, estima·se que a geografia global 
dos fluxos turfsticos, quer na 6ptica da procura quer 
na origem, reforce algumas das polariza<;6es ja hoje 
verificadas. Na actualidade, e no eixo do Atlantico 
Norte que tem origem 80% dos turistas a escala global 
mas, tambem neste sector, se vai desenhando uma 
cartografia de triade, correspondente ao centro 
t ripartido da economia planetaria (Europa-America do 
Norte-Asia Meridional e do Leste), com o futuro 
refor<;o do ' terceiro pilar' desta arquitectura global -
o Sudeste Asiatico, e o previsfvel aumento quer da 
procura quer da origem dos turistas desta regiao, em 
especial na fndi a e na China. 0 turismo acompanhara, 
assim, as reestrut ura<;6es que ja ocorrem na comple
X:a geografia econ6mica global. 

Todavia, esses fluxos, no seu retrato sincronico 
mas tambem na sua evoluc;:ao diacronica, nao tem urn 
padrao uniforme. Numa analise mais pormenorizada, 
observando a Europa numa maior escala geogratica, o 
continente europeu nao constitu i, do ponto de vista 
turistico, um territorio homogeneo (Figura 2). 

Partindo de uma classifica<;ao por grandes 
regioes, diferenciadas pela pos1<;ao geogratica 
(Europa do Norte; Europa Ocidental; Europa Central e 
de Leste e Europa Meridional e Mediterranea, onde 
Portugal se insere), a geografia da procura turistica 
apresenta polariza<;6es importantes. Desde 2000, os 
territories turisticos mais atractivos continuam locali 
zados no Sui do continente, seguido de perto pelos 
paises do Noroeste europeu, aqui classificados no 
grupo da Europa Ocidental (Holanda, Alemanha, 
lnglaterra, entre outros). Os fluxes estao de certo 
modo estabilizados mas e na Europa do Sul e do 
/ 'editerraneo que os valores sao mais elevados. Em 
2005, esta regiao recebeu 35,8% de todos os fluxos 

turisticos internacionais que procuraram o continente 
europeu. Nesse quadro de diversidade interna, a 
posi<;ao central da Europa na geografia dos fluxos 
turisticos deve-se a multiples fac tores, muitos dos 
quais fo ra da restrita esfera turistica. 
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Fonte: INE. 

A diversidade na oferta turistica europeia 

As razoes para a centralidade turistica da 
Europa sao vastas, de dificil sistematiza<;ao e variam 
consoante se analise a oferta ou a procura. Na optica 
da segunda, o maior numero de consumidores turisti· 
cos que partem dos paises europeus, quer para desti· 
nos internes quer na procura de outros te rritories, 
deve-se menos as densidades populacionais e mais ao 
elevado desenvolvimento humane medio da popula
<;ao europeia, sobretudo no que se refere a cria<;iio e 
disponibilidade de riqueza e ao maior peso de uma 
classe media e media-alta de consumidores. Foi tam
bem na Europa que se organizaram os primeiros 
circuitos e institui<;6es para consumo turistico dos 
lugares, com destaque para o Grand Tour, uma via
gem de inicia<;ao de jovens aristocratas na Europa 
romfmtica, e para Thomas Cook que, no seculo XIX, 
se tornou o primeiro agente de viagens do mundo. 
Estas duas referencias associam-se a passagem de 
uma fase elitista de recrea<;iio para uma etapa, que 
tem estruturado o turismo eu ropeu sobretudo depois 
da II Guerra Mundial, de difusi10 social e espacial de 
uma actividade turistica agora denominada de massas 
(PALOMEQUE eta/, 2000). 

A cria<;ao de riqueza e a organiza<;ao do tempo 
sao factores fundamentais para 0 acrescimo do capi
tal de mobilidade, ao qual se associam os fluxos 
turisticos. Esse potencial de mobilidade esta tambem 
dependente da conect ividade e das acessibilidades, 
dentro do territorio europeu e deste para o exterior. 
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A centralidade turistica da Europa explica-se ainda 

pela localizac;ao em territ 6rio europeu de algumas 
das mais importantes infra-estruturas de transportes 
que estruturam o sistema econ6mico mundial, em 
especial aeroportos, como Frankfurt, Heathrow ou 
Schipol, ou portos, como Roterdiio e Le Havre . 

A centralidade turfstica do continente europeu 

deve-se ainda a factores muito part iculares da sua 
Geografia Flsica e respectiva posic;:iio geografica.A 
matriz climatica de diversidade, marcada pelas 
caracterfsticas temperadas, com contrastes por vezes 
vincados entre as diferentes estac;:oes do ano, da ao 
territ6rio europeu uma geodiversidade sincr6nica e 
uma geodiversidade diacr6nica2 que criam condic;:oes 
de bem-estar e atracc;ao para turismos de diversas 
motivac;:oes, desde o de neve e montanha ao de sol e 
praia. Esta diversidade na apropriac;:ao turistica do 
territ6rio europeu deve-se tambem a heterogenea 
geomorfologia do seu espac;:o fisico, marcado ora por 
vales fluviais, como o do Danubio ou o do Reno, ora por 

cadeias montanhosas, como os Pirineus, a Cordilheira 
Central I be rica, os Alpes ou os Carpatos ou por lagos, 

como o Balaton, na Hungria ou o Worthersee, na Austria. 
Na Europa cruzam-se e sobrepoem-se influen

cias continentais e maritimas, setentrionais e meri

dionais. Na 6pt ica do turismo, um dos mais importan
tes elementos geogrMicos europeus e o recorte da 

sua linha de costa , sobretudo a banhada pelo Medi
terrimeo. A descontinuidade fisica deste continente , 

que se alarga por arquipelagos e ilhas como os Ac;:o
res, a Madeira, as Baleares, as Canarias, Malta ou 

Chipre, e outra das razoes para a atracc;:ao turistica, 
no segmento do turismo heliotr6pico, que marca 
muito dos espac;:os insulares europeus, tanto no Medi
terraneo como no Atlantica. A esta linha de costa 
ancoram ainda paquetes em viagens turisticas organi
zadas, mais longas algumas, mais curtas outras, 

fazendo da Europa um territ6rio de passagem e para

gem de cruzeiros, sobretudo no Mediterraneo e no 
Atlantico (Figura 3) . 

A riqueza patrimonial da Europa esta tambem 
expressa pelo numero, diversidade e dispersao de 
areas protegidas, como parques naturais, parques 
nacionais ou outras areas classificadas. Esta rede de 
espac;:os patrimonializados de baixas densidades hu

manas abre o territ6rio ao e coturismo e ao turismo 
em espac;:o rural. · Mais do que a fruic;:i:io act iva do 
patrim6nio natural, estes segmentos da actividade 
turfstica tem uma fo rte compone nte cultural , dada a 
tonga humanizac;:iio de ste s espac;:os. Esta ocorreu quer 

: Por geodh·ersidade diacr6nica entenda·se a diversldade de 
uma mesma paisagem ao longo do tempo; per geodlvers idade slncr6nica 
entenda·se a dive~idade entre di ferentes paisagens. 
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atraves de actividades econ6micas, como a agricul
tura, a silvicultura, a criac;:i:io de gado e as pescas, de 
onde resultaram matrizes paisagisticas, saberes e 
express6es culturais localizadas (como a casa tradi
cional, hoje incorporada no consumo turistico ), quer 

na tonga apropriac;:iio simb6lica do espac;o geografico, 
tambem esta com efeitos na construc;:i:io de paisagens 
com forte identidade. 

Figura 3 
Palsagem t urist ica de Palma de Ma\orca (Baleares, Espanha ), em clma; 
oaauete naveQando ao lar120 do Alaarve, em baixo. 

Os fluxos turisticos na Europa estao tambem 

associados ao modelo demogrcifico europeu, sobretudo na 

relac;:ao com a estrutura etaria media dos residentes nos 
paises centrais. Grande parte das populac;:oes europeias 

completou a transic;:ao demografica, com consequencias 

no envelhecimento populacional. Niio se trata de uma 

realidade passive! de generalizac;:ao a todo o territ6rio 

europeu, contudo, este processo de envelhecimento 

demografico tem impulsionado 0 turismo senior, quer com 

ciclos curtos de mobilidades espaciais quer atraves de 

ciclos de permanencia mais tonga nos locais de destino, o 

denominado turismo residencial, particularmente impor

tante nos paises do sul da Euro pa e em regioes como 

o Algarve, as Canarias e as Baleares. Segundo 

Palomeque et at (2000), chegam a Espanha quase 6 
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turistas com mais de 65 anos, quase 17% do total de 

turistas internacionais que entram no pafs. 
0 turismo de saude, nas suas multiplas verten

tes, tem tambem orientado multiples fluxes no conti
nente europeu, sobretudo na densa rede de estancias 

termais, como Thermae Sylla, na Grecia e Zbrasov, 
na Republica Checa. 0 continente europeu e ainda 
palco de fluxes de turismo religiose, nem sempre facil 
de separar da mobilidade espacial de peregrines. A 
matriz crista euro-peia, nos diferentes ramos do 
catolicismo, do protes-tantismo e da ortodoxia, levou 
a apropriac;:oes simb6licas do espac;:o e a fo rmac;:ao de 

importantes centres de peregrinac;:ao, como Fatima, 
Lourdes, o Vaticano ou Santiago de Compostela. 

Um dos mais importantes atractivos do turismo 

europeu esta nas cidades e na densa rede urbana que 
estrutura o povoamento deste continente. Este turismo 
urbane tem uma forte componente de turismo cultural. 

Nao e facil caracterizar e catalogar as diferentes 
categorias da actividade turfstica. Apesar disso, ao 

turismo cultural associam-se determinadas motiva
c;:oes na fruic;:ao e consume de elementos simb6licos 
do espac;:o e de paisagens culturais, um conceito que 
remete para a arquitectura espacial que identifica 

trac;:os culturais dinamicos e de relac;:ao entre elemen· 
tos ffsicos e humanos, como se deduz do conceito de 
paisagem cultural definida pela UNESCO. Para esta 
agencia das Nac;:oes Unidas (UNESCO, 2005: 83), "Cul
tural landscapes are cultural propert ies and 
represent the 'combined works of nature and of 

man' ( ... ). They are illustrative of the evolution of 
human society and settlement over time, under the 

influence of the physical constraints and/or opportu

nities presented by their natural environment and of 
successive social, economic and cultural forces, both 

external and internal" (Figura 4) . 
A cultura associa-se ao turismo e a promoc;:ao 

econ6mica dos lugares numa dupla vertente. Por um 
lado, na cultura patrimonio identitario, na qual se 
valorizam bens materiais e imateriais, que marcam a 
identidade dos lugares, como a paisagem e expres
soes como a gastronomia, a musica tradicional ou a 

tradic;:ao oral. Na actualidade, na Europa mas tambem 
noutros territories, a este conceito deve·se acres

centar um outre, o de cultura de inovat;ao a produc;:ao 
inovadora de conteudos, associados a novas tecnolo
gias e a formas de expressao como o software e o 

cinema, por exemplo. Esta segunda componente, que 
apenas para efeitos academicos surge separada da 

primeira, constitui um importante motor econ6mico 
da economia europeia e um promotor de fluxes 

turfsticos. 
Sem querer simplificar um conceito complexo 

(APPADURAI, 2004), a cultura, enquanto sistema dina· 
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mico de valores, normas, praticas e instituic;:oes que, 
consolidando filiac;:oes, agregam grupos humanos e se 

transmitem de gerac;:ao em gerac;:ao, resulta de um 
balanc;:o dinamico entre inovaqao e tradit;ao, quer na 
sua territorializac;:ao local quer na sua expressao e 

afirmac;:ao global, aqui mais associada a um espac;:o 
geogrc\fico descontfnuo e de mobilidade. E com esta 

Figura 4 

Exefl1)1o de uma pai<agem cultural europeia, slntetizando a a<~iio 

antrciplca eo espa<;o fislco, na cldade sueca de TroUhiitte' 

multi-territorialidade que a cultura se abre ao turismo e 

potencia 0 chamado turismo cultural, que e tambem 
uma inovac;:ao em si, consumindo ao mes-mo tempo 
elementos tradicionais e inovadores (Figura 5). 

A articulac;:ao entre escalas geograticas e o 

balanc;:o entre inovac;:ao e tradic;:ao sao importantes 
para entender os conceitos mais alargados de patri
m6nio, bens materiais e/ou imateriais em constante 

construc;:ao/reconstruc;:ao e criac;:ao/preservac;:ao, hoje 
a principal motivac;:ao _do turismo cultural. 

0 patrim6nio torna-5e uma experiencia, um objecto de 
frui<;iio que confere temporalidade e densidade a uma E!poca 
marcada e condidonada sobretudo pela veloddade, correndo 
o risco desta apropriac;:ao ser tambem vftima dessa rapidez. 

1 Trollhattan e uma cidade proxima dos 50 mil habltantes, 
locallzada cerca de 'lO km a nordeste de Gotemburgo. Banhada peto 
Gota Alv, rio que liga o Lago Vanern com o Mar do Norte, a cidade 
desen. ol, eu-se com a circula~ao fluvial e a explora~ao energetica da 
agua. Aqul se instalaram, depois do seculo XIX, lndustrias ferrov1arias e, 
mais tarde. tndUstrias de autom6veis e de av;ac;:io, tigadas a Saab e a 
Volvo. Ap<is a crise minelra e industrial dos anos 80 do seculo XX, a 
cidade recupera auto·estima e centralidade atraves da implanta~ao de 
indUstrias cu!turals e de inovac;io, como o lnnovatum, que Integra 
espa~os de prod~ao tecnologlca, lncuba~ao de empresas, educa~ao e 
estudios de cinema: em Trollhattan (conheclda na Suecla como 
Trollywood) rodaram-se alguns dos principals filmes de nacionalidade 
sueca. A actual paisagem, a resultante deste percurso, integra 
elementos lnovadores, eventos (como a rodagem de fUmes), espa~os de 
mem<iria (como o Museu Saab ou a mostra de antlgas locomotivas ali 
construidas), OS diques edlficados a partir do seculo i.IX e o 
enquadramento, que envolve a cidade com o rio. Para alem das 
activ1dades economicas inovadoras, Trcllhattan tem·se aberto ao 
turismo. Por exemplo, segundo testemunhas locals (nao confirmadas 
por estatisticas), foram milhares os v1slta ntes que acorreram a cidade 
durante a rodagem do fllme Dogville, realizado por Lars Von Trier e 
protagonizado por Nicole Kidman, em 2003. 
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Cu/tura~novaqao 

Trad(fao 

Figura 5 

Per.;pectl.a dualista da cultura nas trajectorias de desen

. olvimento e de afirrna~ao dos Lugar~ por 'Ia do turismo cultural. 

Nesta \Qracidade de consume de lugares, o patrim6nio pode 

valer mais pela imagem imediata de urn consume apressado 

que por uma real e mais pausada experiencia de inter

preta~ao. Para Fran<;:oise Choay (2008: 226), "as mo

numentos e o patrim6nio hist6ricos adquirem um duplo 
estatuto. sao obras que facultam saber e prazer, 
colcx:adas a disposi~ao de todos, mas tambem produtos 
culturais, fabricadas, embalados e difundidas tendo em 
vista o seu consumo". Sobre esta comodifica~ao, 

prossegue a mesma autora, a "meta-mor{ose do seu valor 
de utilizafiio em valor econ6mico e realizada gra~as a 
'engenhoria cultural', vasto empresa publica e 
privada, ao servi~o da qual trabalha uma multidao de 
animadores, comunicadores, agentes de desen· 
volvimento, engenheiros, mediadores culturais. A sua 
tarefa consiste em explorar os monumentos por 
todos os meios possiveis, a fim de multiplicar indefi
nidamente o numero de visitantes". Ainda segundo 

Choay (2008), este trabalho, que cria novos lugares 
de consume, nem sempre autenticos, passa por urn 

con j unto de etapas, que vao da conserva<;:iio e restauro a 
encenao;:ao e anima<;:ao. Nao e um processa exclusivamente 

europeu mas que tem na Europa um dos seus territories de 
excetencia, entre o autemtico e o figurado, impulsionando o 

turismo cultural, sobretudo em areas urbanas. 
No final da decada de 90, um estudo da Comis· 

sao Europeia (1998), revelou que cerca de 25% dos 
turistas europeus visitam cidades e o valor hist6rico 

dessas urbes constitui uma das principais motiva~oes 

para essa atrac<;:ao. Segundo dados citados tambem 
por Kastenholz et at (2005), o turismo cultural foi um 

dos segmentos tu risticos com mais rapido Cresci
mento nos anos 90, aumentando cerca de 15?. (WTO, 

2001a). Ainda segundo a Organiza<;:ao Mundial de 

58 

Jcxlo Luis Jesus Fernandes 

Turismo (WTO, 2001 b ), este sector turistico e respon

savel por 1 0% das chegadas a escala global. 

0 turismo europeu e um t urismo de apropria
<;:ao da diversidade cultural e paisagistica. Partindo do 

conceito de paisagem como uma dinamica de 

sobreposic;:ao diacronica de influencias, de epocas que 
se sucedem, de tempos que criam os seus espac;:os, a 
paisagem europeia tem uma forte componente histo

rica. A Europa tern sido um espac;:o de confluencia de 
poderes e hierarquias, de passagem e fixac;:ao de 

comunidades com diferentes proveniencias, que 

neste continente foram deixando rasto, o que faz 
deste um territ6rio de permanencia mas tambem de 

miscigenac;:iio. Em muitos periodos, isto ocorreu no 
interior de unidades politicas q ue, apesa r de nunca 

terem conseguido reunir todo o actual territorio 

europeu, criaram espac;:os de circulac;:ao e trocas, 
como o Imperio Romano, o Otomano ou o Austro

Hungaro, que deixaram inscric;:oes paisagisticas hoje 

objecto de apropriac;:iio turistica. As paisagens cultu

rais e os respectivos e lementos simbolicos tem sido 
mais ou menos acarinhados pelos poderes politicos e 
econ6micos, num processo condicionado de reinter· 

pretac;:ao (ideologica e politica, quase sempre) e 

conserva<;:ao selectiva do patrimonio. Se e verdade 
que, com a tentativa de uniformizac;:ao de valores e 

instituic;:oes, a formac;:iio dos Estados·Nac;:iio, teve 
como objective o controlo da diversidade no conti

nente europeu (GRAHAM, 1998), o nacionalismo acabou 
por refor<;:ar essa heterogeneidade, ao inscrever 

novos elementos identitarios, dife rentes para cada 
um dos territories estatais hoje pe rcorridos pelos 

consumidores turistas. Um dos campos de afi rmac;:ao 

destas unidades politicas foi a construc;:iio de identi· 
dade, que the confira unidade e sedimente um terri

torio de poder. Assim se edificaram palacios e monu

mentos de celebrac;:iio, assim se reestruturaram cida
des. A propria afirmac;:ao politica de imperios e a sua 

posterior fragmentac;:iio em celutas politicas indivi
duais implicou contendas militares, avan<;:os e recuos, 

quase sempre deixando registo nas paisagens, como 
campos de batalha, muralhas, castelos, fortins e 
outras fortalezas e atalai as4

• 

' Estes ~os de afirrna~ao milltar, segulndo uma IOgica de rede, 

a~m-se para rnelhor se promo·.erem, como ocorre com a Walled Towns 

Friendship Circle. "Timestones of Histmy' Walled To""' 01e unique 

Inheritances from times long past ond should be treasured, maintained ond 

safeguarded from n~lect, damage ond destruction and passed on intD 

perpetuity as irreplaceable Times~ of History•• (WTFC, 2008, s/pJ, este 

o principia geral desta a.sacl~ao de cidades fortiflcadas, criada em 1989 e 

que congrega, na actualidade, 152 lu!O'res (da Europa e paises llmitrofes), 

que procuram um caminho conjunto na prorno(:ao do turbmo e na 

exec~ao de projectos de desenvolvlmento sustentavel (V. TFC, 2008). 
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A consolidac;:ao das fronteiras e das nacionalida· 
des deixou uma rede de espac;:os polarizadores de 

natureza religiosa, como os mosteiros e os conventos, 
alguns dos quais agora importantes lugares turisticos. 

Afirmar soberania implicava a criac;:ao de polos de 
poder e de nucleos de f ixac;:ao demogratica. As ordens 

religiosas tiveram, neste aspecto, um papel relevante 
e deixaram espac;:os e territories hoje apropriados 

pelo consume turistico, como ocorre, no caso portu· 
gues, com o Mosteiro de Alcoba<;:a e o Mosteiro de 
Santa Maria da Yitoria, na Batalha. Aqui sobrepuse· 

ram·se estilos arquitectonicos e artisticos, como o 
classicismo, 0 romanico, 0 barroco ou 0 gotico, 

criando lugares objecto de apropriac;:ao turistica e de 

culto para o imaginario pos·modernista. 
A Europa e um continente ao mesmo tempo cen· 

tro difusor de diferentes d iasporas, como a irlandesa, a 
italiana ou a portuguesa, mas tambem 0 vertice de 
outras redes de emigra<;:ao, como a chinesa, a cabo· 
verdiana ou a paquistanesa. Este e um factor de 
acrescimo de diversidade, testemunhada, por exemplo, 
pela multi·plicidade de espac;:os religiosos, ou clusters de 
diversidade, como a cabove rdiana Cova da Moura, em 

Lisboa, alvo de um crescente interesse turistico, a 
jusante da atracc;:ao pelo exotico e, neste caso, pelo 

'africano' . 0 mesmo ocorre com a heranc;:a judaica de 
Belmonte, tambem em Portugal, patrimonio central para 
o marketing territorial aquele concelho5

• 

Os fluxes turisticos estao tambem relacionados 
com a posic;:ao europeia na rede global das diasporas, 
como se comprova com o exemplo dos irlandeses que, 
ao Iongo do seculo XIX e inicio do seculo XX, atraves· 

saram o Atlimtico em direcc;:ao aos Estados Unidos da 
America. Neste caso, Ellis Island, em Nova lorque, e 
apenas a primeira etapa de um regresso simbolico a 
lrlanda-Natal. Norte·americanos de origem irlandesa 
visitam esta ilha em frente a Manhattan, alfandega e 
local de transbordo dos imigrantes , e seguem os 

passes dos seus ascendentes, agora em sentido con· 
trario. Esta mobilidade pode classificar-se como 

turismo de saudade, de memoria e procura de geo· 

grafias de heranc;:as, de lugares que foram espac;:os 
afectivos e funcionais de antepassados e que, por 

isso, fazem tambem parte da identidade topofilica de 

cada descendente. Detecta·se igual fenomeno relati· 
vamente aos descendentes de emigrantes portugue· 

ses que, depois do final do seculo XIX, emigraram 
para o Brasil. Tambem aqui , neste regresso turistico 
ao Iugar de part ida, se abre o mercado da identidade 

5 Alnda nesta explora~ao turist ica do 'outre• na Europa, em 

m.Jitos tugare s turisticos vem-se e spect.icutos improvisados d#! grupos 

de mUsica etnlca_~ sobretudo andlna, que circulam pelo conttnente, 

turisti ficando manlfesta,iies de identldades locals Ionge do seu 

territ · rio de origem. 

e da saudade. No caso portugues, o Norte e Centro do 
pais, territories de onde sairam os principais fluxes de 

portugueses para o Brasil no final de Oitocentos, esta no 
centro desse refluxo, agora turistico. 

Na Europa, o consume turistico de lugares da Historia 

apropria espac;:os nalgum memento associados a edificac;:ao do 
actual sistema mundial. No presente territ6rio italiano, 

sobretudo em cidades como Yeneza e Florenya, regista-se 

uma epoca, a da centralidade do Nediterriineo enquanto 
Iugar de contacto entre varias economias·mundo. Por sua vez, 

cidades como Amesterdao, Londres, Lisboa e Sevilha sao 
testemunhas territoriais dos descobrimentos, das navega<;:(ies 
de alto mar, da construc;:ao do sistema mundial que 

trouxe trocas, chegadas e partidas, e registou, na 
paisagem, elementos simb6licos agora de evocac;:ao, 
como o cenario construido em Palos de la Frontera 
(Huelva, Espanha), para a figura e a viagem de Cristo· 

vao Colombo (Figura 6). Os turistas culturais, por 
mera curiosidade, por interesse interpretative, 
viajam no tempo e encurtam as distancias relativas 
entre a con· temporaneidade e os navegadores que 
estreitaram o mundo. 

Esse consume de lugares Historicos tem forte 
expressao no turismo de congresses, que inclui uma 
tripla componente de trabalho de sala, tempos ludi· 
cos, com percursos turisticos predefinidos e, em mui· 

tas areas cientificas, visitas de estudo. Esta categoria 
turistica tem tambem aumentado os fluxes de turis· 

tas/estudiosos em determinados lugares como, por 
exemplo, os espac;:os associados a revotuc;:ao industrial 
europeia dos seculos XVIII e XIX (Figura 7). 

As cidades da Europa convergem outros fluxes de 

visitantes e turistas · os que se movem na rede europeia 
de universidades que, quer como atracc;:ao em si, quer 
como impulsionadores de eventos de natureza cientifica, 

promovem novas mobilidades e fruic;:<ies turisticas. 
Coimbra, Salamanca e Bolonha, tal como Oxford e 
Cambridge sao, por si s6, p6los de atracc;:ao turistica, mas 
ganham igual relevancia no mapa dos eventos cientificos, 

apesar destes procurarem tambem nucleos urbanos 
centrais, bem articulados em terrnos de transporte, com 
um clima mais aprazivel e prec;:os acessiveis, segmento no 
qual Lisboa se tem afirmado. 

Entre espac;:os de acontecimentos e territories de 

personagens, a oferta turistica na Europa alarga-se a novos 
consumes, como o do turismo negro (ou dark tourism, no 
original de STONE, 2006), uma procura de lugares bizarros, 

maleticos, associados ao mal, a dor, a doenc;:a e a 
morte, quer seguindo personagens individuais, como na 

visita ao tumulo de Jim Morrisson, no cemiterio 

pans1ense de Pere Lachese, quer abrindo·se e 
procurando lugares de barbarie colectiva e his tori. 

camente contextualizada, como Auschwitz. Aqui se ce· 
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Figur• 6 

Replica de uma das 3 caravelas comandadas par Crist6vao Colombo na 

• iagem para o contlnente amer1cano, que partiu de Palos de Ia Fron· 

tera tHuel at a 13 de Agosto de 1492 te rn cima). No mesrno local, o 

Con. ento La Rablda, outre centro turlst\co da regiao, onde Colombo 

tera perno\tado antes da viagem e onde se supOe ter apresentado os 

seus projectos aos Reis Cat61icos (em baixo). 

lebram e reconstituem batalhas sangrentas, se visitam 
campos de martires, como em Verdun, ou feiras 
medievais, como eventos de celebrac;:ao de uma 
memoria este·reotipada, de doenc;:as, fome e tortura. 0 
turismo explora topofilias · lugares de afectividade, mas 
nao e indiferente aos sentimentos tq:Jofobicos, isto e, 
aos lugares de repulsa, dor e sofrimento (TUAH, 1980). 

Estes fluxos p6s·modernos seguem a 'moda' da Hist6ria, 
tra·zendo eventos do passado para o presente, vivendo· 
os e re·interpretando-os, naquela que e a expressao 
temporal da compressao do espac;:o-tempo (HARVEY, 1989 

e 5TOI~E, 2006). 
Na 6ptica da oferta, como atras se referiu, a 

importancia turistica da Europa depende da sua diver
sidade interna, que esta a jusante de contactos, de 
entradas e das saidas de pessoas e bens, mercadorias e 
ideias, mas tambem da persistemcia de localismos que, a 
micro·escala, preservaram o diferente, outrora simbolo 
de atraso no caminho do progresso, agora potencial de 
afirmac;:ao e que, muitas vezes de forma artificial, se 
pretende preservar, quantas vezes reinventar. Daqui se tem 
partido para o consume de estere6tipos, de figuras 
simplificadas da re alidade mas que conferem uma 
personalidade forte a regioes que, numa estrategia 
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Figuro 7 

V\sita de um grupo de acadernicos a urn antigo campo de explora,ao 

carbonifera , na Suecia, perto S"ll Karlstad . 

de marketing territorial, se promovem: sao os 
escoceses de kilt, os vikings n6rdicos de capacete e 
longas barbas, OS parisienses romanticOS e pintores de 
camisola listada, os tiroleses de calc;:oes, os 
gondoleses de Veneza ou os toureiros espanh6is de 
capa vermelha (Figura 8). Para alem do interesse 
turistico, estas identidades estereotipadas e 
(re)interpretadas tern urn pape! de afirma<;:ao politica. No 
caso da lrlanda, a valorizac;:ao das raizes celticas tern esse 
prop6sito (LtNEHAN e SARNENTO, 2006). As narrativas de 
afirma<;:ao nadonal passann por valores e instnumentos de 
relevancia, como a musica. A world music, enquanto 
fen6meno cultural marcado pela multiterritorialidade6

, tem 

• A I'>Or~d music de-." ser entendida como cma expressao cultural com 
fortes ra~es locais, qloe testemurma modos de vida, trad~<ies, paisagers e otLros 

localismos (BO!tN•AI<, 2002i. Esta e>:pressiAdade tenitoria(!zada tan·bem domina 
instrvmer(OI de dMJtga<;ao global. As redes co111 ql.le se organizam as diilsporns sao 
um \eicUo de di""lg>;ao e afin11<l<;iio dessas exp""s5es rrusicais de raiz iltrnca. 
Estas diasporas estnl.uram-se a partir de cen:ros difuso"" e >k<tices ql.le se 
di .emlnam por diferentes reg!Oes do rn.ndo. E assin a ciOspora portcqoesa, rras 
tanbetn a 11andesa ou a indiana. Atra'l>'i!s dessa diiispora cir<:liam ftU>DS, m.teria\s 
e inateriais, como rernessas, sirrbo(a~ religiosos, a I~ e a rrilsica. 0 rn.ndo 
con:errporaneo esta marcado pe1a nUtkernorialidade dos fencirrems potiicos, 
econ:irricos, socials e c~tr.>is. A ...,../d music e>l!lrpilfica .., •• multiternorialidade 
ao fazer parte das namtrtlS de paises, ql.le assm a utlizam como rec..-so de 
ma~.etng te<Titorial; dos RU>DS descon:iu>s e das redes globa\s e, por lAtilro, 
segurdo Rogeno Haesbaert (20041, dos agnmerados de e>rlusao, lsto e, dos grupos 
luranos e><eluidos e que procuram, oeste caso atr.r ..;. da m<Aica, um meio de 
ldertific~ao eann11<l<;iio. 
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sido um meio de afirmac;:ao de territories nacionais e 
de atracc;:ao de visitantes e turistas. A musica (e a 
danc;:a) irlandesa fazem parte da identidade do pals 
que se publica e atrai fluxes turlsticos. Aqui , 
promovo-se o consume da lrl anda dentro do territorio 

irlandes (sao celebres as noites de danc;:a e musica 
tradiconais em espac;:os como o Arlington Hotel ou em 

pubs de Temple Bar, em Dublim) mas tambem fora da 
lrlanda, em redes moveis de espectaculos como 

Riverdance ou Lord of the Dance. 7 

A Europa turistica dos estere6tipos, imagens de 

marca de lugares, faz circular turistas na procura de uma 
vista, muitas vezes um vislumbre breve e pouco 
reflectido, de slmbolos espaciais como a Torre Eiffet, a 
Torre de Pisa (ltalia) ou o Atomiun, de Bruxelas. Nesta 
diversidade procura-se a Europa das multiplas fronteiras 
culturais, desde a das influencias mediterraneas as 

atlanticas e continentais ou, noutra perspectiva, da 
Europa do vinho a da cerveja ou a do uisque, que revelam 

modos de vida, paisagens e outros elementos simb6licos. 
Os limites sao indefinidos mas viajam entre as destilarias 
da Escocia, o festival de cerveja de Munique (o Munich's 
'Oktoberfest', celebrado desde 1810) e os campos vinicolas 
de Bordeus ou as caves do Vinho do Porto, em Vila Nova 

de Gaia (Joun et at, 2000). 
No centro desta diversidade estao as cidades. Ali 

se expressam muitos destes slmbolos. Nestas se 
edificaram e materializaram poderes alargados de 

imperios, como em Viena, Roma ou Atenas. Nestas se 
afirmaram espac;:os religiosos mas tambem se materia
lizaram correntes artlsticas e ideol6gicas. E nas cidades 
que o Renascimento atinge o seu esplendor e e 
sobretudo nestas que o turista procura sinais do passado 
classico, das mem6rias medievais, das correntes 
artlsticas e das mais recentes e contemporaneas patri

monializac;:oes e celebrac;:oes. 

' A ....,..ld music deve ser entendida como 11m e>pressao cultural com 

fortes raizes locais, que testemurlla rrodos de vida, tradi~;Oes, pa~ e 

oLtrO!. tocatisrros (BOitJ-'11, 2002;. Esta e>presslvidade tenitoriallzada tambem 

domina instrumentos de dMJ~ao gtobat. As redes com que se O'!Jinizam as 

diasporas sao urn 1/eicuto de diwtga,iio e af\nna,ao dessas e>pressiies muskais 

de raiz etnica. Estas diasporas estrvturam·se a parti r de centros difusores e 

. ert.ices que se d~seminam por diferentes regl5es do mundo. E a<<>n a di<ispora 

portcguesa, mas tall"bem a irlandesa ou a Indiana. Atraves dessa di<ispora 

drcutam flt.Da)S, materiais e inateria~, corro remessas, sVrtx>los retigiosos, a 

linguae a milsica. 0 mmdo ccrtemporaneo esta marcado pela multitenitoriali· 

dade dos fen6menos pollticos, econ6mtcos, socials e culturais. A 'nOf'td music 

"'""Tl'lifica essa 1rultltenitorialidade ao fa:zer parte das narrat!vas de paises, 

que a.son a LA;iltzam como recu~ de marl<eting territorial; dos ftlb<O!. 

descontinUO!. e das redes gtobais e, por Uit irro, segmdo Rogi!no Haesbaert 

(2004), dos agtomerados de e clusiio, isto e, dos g-upos hLmanO!. e>X:IUidO!. e 

que procuram, oeste caso atra\ks da mJsica, urn meio de id~lfka<;iio e 

afinlial;ao. 

fi&uro 8 

Grupo de escoceses cotn traje t radicional, preparando·se para uma 

exlbi,ao, na llha de Skye 

Centros histo ricos; obras com marcas pessoais, 

como a de Gaud!, em Barcelona; mas tambem museus, 
como o Louvre, o El Prado; ou vestlgios de arqueologia 

industrial, como ocorre em muitas cidades inglesas, e nos 
espac;:os urbanos que se concentram muitos hotspots 
turisticos no continente europeu. Alfama e Bairro Alto, em 
Lisboa; Temple Bar, em Dublin; La Grand Place, de 
Bruxelas; as Ramblas de Barcelona; Montmartre; em Paris; 
a renovada Berlim, de novo a capital da reunificada 
Alemanha; os centres historicos reconstruldos de cidades 

como Varsovia (DIEFENDORF, 1989); sao importantes 
express6es da oferta turistica europeia (Figuras 9 e 1 0). 

E ainda nas cidades europeias que o turista pro

cura e encontra alguns dos mais importantes lugares 
classificados com o estatuto, por exemplo, de Patrim6nio 

Mundial da UNESCO. Em 2008, o continente europeu 
apresenta 390 sitios que ostentam essa classificac;:ao (46% 
do total de sltios classificados em todo o mundo). Desses 
lugares com estatuto conferido pela UNESCO, 88% estao 

catalogados como patrimonio cultural. Na lista de lugares 
culturais classificados encontram -se desde castelos e 
muralhas a mosteiros, catedrais, igrejas, sltios arqueol6-
gicos e centros historicos de espac;:os urbanos que 
pretendem manter o seu trac;:o de distinc;:ao, como Caceres 
e Segovia, em Espanha, Cracovia, na Pol6nia ou Bruges, 
na Belgica (UNESCo, 2008). 

Na Europa, como noutros continentes, o turista 
circula por nao-lugares, como os aeroportos e as auto

·estradas (AUGE, 1998), mas consome lugares q ue regis
tam identidades, como os centros historicos. Por isso, 
como refere Phil Hubbard (2005), em Paris tem mais 

cartaz turistico Montmartre que La Defense. A primeira, 
mitificada por escritores como Baudelaire ou Vltor 

Hugo, confere personalidade a capital francesa. A 
segunda, espac;:o de circulac;:ao de fluxos financeiros 
globais, pouco se distingue de espac;:os similares em 
Nova lorque ou Londres. 
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Figura 9 

Pal.icio Wilson, em Genebra, onde se instalou o Museu da Cruz 

vennelha (em cima). Parque Giiell, em Barcelona. 0 tra<;o pessoal de 

Antoni Gaudi num dos principa\s pontes de atrac~ao turistica da cidade 

(em baixo). 

Atraves de actividades econ6micas, como o turismo 

mas nao s6, a cultura e ainda importante na definic;:ao de 
novas polarizac;:oes, recuperando a posic;:iio relativa de 

lugares que, por varias razoes, tinham perdido cen

tralidade. E o caso do Museu Guggenheim, com impor
tante papel na renovac;:ao urbana e identitaria de Bilbau e 

na valorizac;:ao turistica da cidade ap6s o processo de 
desindustrializat;iio dos anos 80. 

0 marketing territorial dos espac;:os urbanos 
europeus alavanca-se ainda em figuras hist6ricas, as 
quais se associam lugares e se vendem passados. 
Fernando Pessoa em Lisboa, Mozart em Salzburgo ou 

os Beatles em Liverpool sao apenas exemplos de uma 
Hist6ria de lugares de vida e, agora, de consume, 
onde se encontram o Marques de Pombal, Napoleao, 
Van Gogh, Anne Frank, Kafka ou Miguel Angelo. Em 

torno destes nomes e destas geografias biograficas 
afirmam-se cidades e definem-se rotas, conferem-se 
relevancias geograficas e enriquecem-se as ofertas 

turisticas, numa t entativa de ler a Hist6ria viajando 
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Figura 10 

Centros hist6ricos de Ljubllana (em cima) e de Copenhaga (em baixo). 

Neste Ultimo case, e interessante a proximidade, quase justaposi<;ao, 

entre elementos locais e simbolos globalizados, como o Hard Rock Cafe. 

pelos lugares de vida de alguns dos seus protagonistas. 
As cidades e os territ6rios europeus, enquanto 

centros de oferta turist ica, estao tambem marcados 
por parques de diversoes globalizados, como a Euro
d isney, em Paris, ou o Mi niHollywood, em Almeria, 
mas tambem lugares de experimentac;:ao e inovac;:ao 

tecnol6gica e cientifica, que atraem fluxos de 
interessados, muitos dos quais turistas. Sao os casos 

de La Villette, em Paris ou do Futuroscope, em Poi
tiers, ambos em Frantya. 

0 turismo cultural urbano e sta, na Europa 

como noutros cont inentes, associado a eventos, 
sejam estes ocasionais, peri6dicos ou sazonais. Festi
vais de musica (em Salzburgo, po r exemplo), de 

cinema (Cannes, Berlim ou Veneza), de musica t radi
cional (como Lorient, sede de urn importante fes tival 
de musica celtica) , ou eventos como feiras de promo
c;:ao (Frankfurt, com a feira do livro) , criam centrali

dades pontuais no espatyo e no tempo e sao uma 
oportunidade para cada lugar promover e divulgar 
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uma imagem positiva se si pr6prio8
• A iniciativa co· 

munitaria das Capitais Europeias da Cultura vai nesse 
sentido, ao conferir relevimcia ocasionat a um Iugar que, 
deste modo, ganha maior protagonismo ocasional9

• 

A esta geografia dos eventos, associam -se tam
bern as realizac;:oes desportivas, que tem criado pon
tos, ocasionais alguns, regulares outros, de atracc;:ao 
de ftuxos de visitantes e turistas no territ6rio euro
peu. A circulac;:ao de aficionados tem seguido as sedes 
dos Jogos Olimpicos, de lnverno e de Yerao; Campeo
natos do Mundo e Campeonatos Europeus de futebol; 
provas anuais como, no tenis, Roland Garros ou Wim
bledon; circuitos de golfe ou campeonatos de atle
t ismo. Acontecem ainda viagens regulares de adeptos 
de futebol provenientes, por exemplo, da lrlanda, da 
Esc6cia ou da Noruega, para assistirem a jogos da 
Premier League inglesa'0• Para alem dos eventos 
desportivos, a oferta turistica na Europa beneficia de 
pontos fixos de atraq:ao, como ocorre com os clubes 
de futebol mais emblematicos, casos do F. C. Barce
lona ou do Manchester United. Com estadios abertos 

8 f l.l1dado em 1920, o Festr.al de Salzbtrg>, na Austria, acontece nos 

Cttinm riias de JIAho ~ dt>"ante todo o mes de Ae:>s:o, Com t.ma m!dia de 170 

e.pectaciAos e cerca de 220 mil bilhetes (em 2005), neste el>'l!f"to decorrem 

espect..iculos drarnatk:os, de Opera e o~ras manlfesta~Oes musica~ c1ass1cas e, 

nos Uttimos anos, conterrporaneas. Com t..m o~amento, alnda em 2005, de 43,7 

mil hOes de euros, este ~o recupera 70,5·, desse valor atnh-es de receitas 

pr6prias, sobretu:lo de bilheteira. Apesar de nao ser faci distil"!!uir o turistro da 

cidade de Salzbtrg> daquele especifico para o festt,.,l, este acontecinert:o 

clitural fez aLI'I"'Eftar a anuencia de visitantes a este espac;o ll'baro. Nesse ano, 

o festi ,'i!l !<"'<' 261 rnil llisitantes, llindos sobretudo da Alemanha (44,8 ). Os 

visitantes internos nao lAtrapassaram OS ) 1' 1 registando·se ainda a vinda de 

aficionados do Japiio (3,2 do total), dos EUA (3,1 '1'> e da Suio;a 13,1'•1. No total, 

demonstrando a inportanc ia global dest~ ~.ento, est\..,ram presentes tu-istas 

de 56 nadonalidades. Corro pra.d da lldelldade dos frequert:adores deste 

festi 11 com calendario reg.Aar, so·, dos frequentadores tinha ja assistklo a, pelo 

menos, 5 lestir.lis anteriore< !LARUE, 200T). 

' A Capital Europeia da CIAtura sucedeu, desde 1999, a Cldade 

Europeia da Cuttura, uma iniclativa da Uniao Europeia que teve ink\o em 

1985. A partir dessa data selecciona-se urna cidade para, dura nte um a no, se 

promo""' enquanto centro de prod..,ao e mostra de actillidades cultural<. Ao 

Iongo desse periodo, anos hou ... ~ nos quais coexistiram mats que uma ddade 

capital da cultura. Por exetr()lo, em 2001, foram classiflcados Porto e 

Roterdao; e en1 2008, Liverpool e Stava~r. 

'
0 S~ndo Brunelle e Bertinato (2007), os XX"' Jo~s Olimpkos de 

lnverno Turin 2006, para ah~m de movimentarem urn nlmero e(evado de 

atteta.s, treinadores e o~ros profissionatsJ t\veram consequencias dir~tas no 

aumento do flu>D de turi>tas en1 toda a regi.iio do Plemont. 0 e-. ento 

desporti.o t roll>Ce pelo menos 20 mil pessoas a cidade (rnals de 2500 atletas, 

2700 treinadores e acompanhantes, 9400 profiosionais dos media e 4000 

con• idados de patroclnadores). Estes jogos t,.riio rnotivado ce<ca de 1 milhiio 

de •.isitantes pro·.~ientes de outras regiOes italianas (45 ,), da ArrJelica do 

Norte e outros paises europeus, sobretudo do Norte e Leste (55"; dos 

llisitarLesj. Em 200b, relati.amente aos valores de ha 10 anos, o n.:mero de 

turlstas aumentou 9~ . em toda a regiiio. Nesmo em rela>iio a 2004, 

·- ~rificou -se uma subida de 14, 5°, nas chegadas e 9,3~. nas dormldas. 

a visitas, espac;:os museot6gicos e de merchandising, 
estes clubes sao o centro de uma tribo global de 
adeptos, organizados numa l6gica de diaspora que faz 
ci rcular turistas quer durante quer fora dos jogos. 

A crescente importancia destes sectores de 
atracc;:ao, sobretudo para o turismo intra-regional, 
ainda o dominante na Europa, traduz, segundo 
PALOMEQUE et al (2000) um novo modelo da actividade 
turistica neste continente. Este consistira, ainda 
segundo este autor, na passagem de uma geografia de 
frentes e enclaves turisti cos para um padrao de maior 
generalizac;:ao e difusao espacial da actividade turis 
tica, com a progressiva re-centralizac;:ao desta em 
recursos diferentes dos associados ao turismo helio
tr6pica. Esta gradual diversificac;:ao sera mesmo uma 
das mais fortes potencialidades do sector turistico 
neste continente. 0 novo modelo do turismo europeu, 
ainda segundo PALOMEQUE et al (2000), resulta tam
bern da reconfigurac;:ao temporal desta actividade, 
que consiste na dispersao das actividades recreativas 
por periodos mais estreitos e mais frequentes, com 
destaque para as permanencias curtas e dispersas 
pelo ano civil de trabalho, um mercado com cres
cente importancia na Europa, quer no consumo de 
espac;:os rurais de baixas densidades quer no turismo 
urbano. 

Conclusao 

A escala mundial, a Europa e um centro turistico 
relevante, tanto na 6ptica das emissoes e das chegadas, 
como na do turismo interno. Se bem que as projecc;:oes 
futuras desloquem o centro de gravidade da mobitidade 
turistica para a China e para a fndia que, merce do seu 
dinamismo econ6mico e da emergente afirmac;:ao de 
uma classe social consumidora, se preparam para 
recolher uma fatia importante dos fluxos turisticos, a 
futura geografia mundial do turismo mantera sempre a 
Europa como um territ6rio central e um mercado de 
referencia. As mudanc;:as na geometria econ6mica 
europeia poderao ter efeitos na alterac;:ao dos principais 
destinos. A desintegrac;:ao da ex - Uniao Sovietica abriu, 
aos circuitos turisticos, cidades e rotas com importantes 
recursos patrimoniais. A Europa do Mediterraneo 
concentra uma fatia importante dos ftuxos turisticos do 
continente europeu. Contudo, os fluxos turisticos sao 
sensiveis aos contextos, as conjunturas e, por isso, com 
facitidade, mudam de rumo. No futuro proximo, espera
se que a geografia do turismo do continente europeu 
revele novas polarizac;:oes, sobretudo localizadas no qua
drante teste. 

Apesar da deslocac;:ao de alguma centralidade 
turistica para o continente asiatico, a Europa conti· 
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nuara com uma posu;:ao de referenda na geografia 
turistica global, sobretudo na procura de modelos 
turisticos alternatives ao classico turismo balnear. As 
densidades populacionais mas, acima de tudo, o 
desenvolvimento humane e a riqueza media produ
zida dao garantias para a continuidade da Europa 
como urn centro difusor de fluxes turisticos. A diver
sidade do territ6rio europeu; das mem6rias; dos 
registos culturais impresses na paisagem; do seu 
protagonismo em mementos importantes como a 
forma~ao do sistema mundial ap6s os descobrimentos 
dos seculos XVI e XVII; as correntes arquitect6nicas e 
artisticas; a Revoluc;:ao Industrial; em conjunto com a 
diversidade paisagistica, ora continental e montanhosa, 
ora literal, sao mais-valias turisticas. Aqui, a diversidade 
viaja entre os horizontes atlanticos mais abertos e os 
cenarios maritimes mais restritos, como o Mediterraneo, 
polvilhado de ilhas e recortado por uma costa rendilhada 
de cabos, peninsulas e outras reentrancias, na proxi
midade de ilhas que tern urn forte protagonismo turis· 
tico. A centralidade turistica europeia resulta da sua 
diversidade e esta esta relacionada com a mobilidade 
e com a fixa~ao. A primeira refere-se a circula~ao de 
popula<;oes, mercadorias e ideias, a segunda ao 
desenvolvimento de localismos, hoje recursos 
importantes nas estrategias de marketing territorial. 

Neste processo de afirma<;ao econ6mica e turis
tica dos lugares, a cultura tern urn papel importante, 
na dupla dimensao da cultura identidade e da cultura 
inova<;ao. A primeira diz respeito aos elementos que 
marcam a Hist6ria particular de cada lugar e que 
foram, por razoes a estudar caso a caso, objecto de 
selec~iio numa escolha muito marcada por valores 
ideol6gicos e, muitas vezes, por interesses politicos. 
A segunda dimensao, a da cultura inova~ao, traduz o 
novo campo das industrias culturais e das novas tec
nologias, areas que tem sido determinantes para 0 

crescimento econ6mico global da Europa e para a 
polariza~ao turistica de alguns lugares, como ocorre 
com os festivais de cinema. 

Oaqui resulta a importancia quer do novo 
espa<;o museol6gico e/ou de afirma~ao tecnol6gica, 
quer dos lugares consumidos enquanto espa~os de 
acontecimentos relevantes para a Hist6ria da Europa 
e do Mundo. Nesta centralidade turistica da Europa, 
emerge a cultura e o turismo cultural, sobretudo 
urbane, como uma matriz central. 0 protagonismo da 
Europa nas narrativas hist6ricas dominantes; a rede 
apertada de centres urbanos e, a jusante de tudo, a 
densidade de acontecimentos, culturais e desporti 
vos, fazem deste continente urn espa<yo de mobilida
des espaciais com prop6sitos muito particulares, que 
reflectem tambem as mudan<yas ocorridas na estru
tura social das popula~oes, hoje com mais tempos 
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livres e, acima de tudo, com maior curiosidade, 
qualidade que e, afinal, a grande motivadora do 
turismo cultural. 
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