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A FLORESTA, 0 TURISMO E 0 CIDADAO* 

1 - INTRODU<;:AO 

Estani, provavelmente, muito proximo da realidade, 
afirmar que desde sempre o Homem e a Floresta 
conviveram. Frequentemente de urn modo passivo, cum
plice e afectivo e, algumas vezes, em forma de conflicto 
mais ou menos latente. Esta dialectica reflecte, em grande 
medida, por urn lado a evoluc,:ao da sociedade e, por outro 
a "divisao" do Mundo em pafses desenvolvidos e pafses 
em desenvolvimento. Nas sociedades ditas desenvolvidas 
a floresta desaparece a velocidade com que se cons
troem redes viarias, se urbaniza o tenit6rio .. . e tendo, 
frequentemente, os incendios florestais como pano de 
fun do. 

Portugal, situado na bacia mediterranea, nao fica 
alheio a todo este processo. A partir de determinado 
momenta, e tal como acontece em outros pafses, o 
Turismo surge como uma das chaves para impedir que as 
portas da destruic,:ao continuem a abrir-se. Qual o papel 
que lhe cabe? E o cidadao, qual a sua relac,:ao com a 
floresta e com o turismo? Serao estas algumas das ques
t6es sobre as quais tentaremos fazer alguma reflexao. 

Ha ja algum tempo que tenho sempre grande difi
culdade em abordar temas desta natureza. E digo porque. 
Tenho sempre a sensac,:ao que esta tudo dito e esta quase 
tudo por fazer. Por isso tenho sempre grandes duvidas se o 
que vou dizer tern algo de novo. A razao porque tenho a 
sensa~ao de que esta tudo dito e porque basta urn pouco de 
aten~ao - nas diversas reuni6es cientfficas onde estes 
temas sao abordados, nos discursos polfticos, nos mass 
media. . . Quando se trata de fazer algumas reflex6es a 
prop6sito do desenvolvimento, regionaliza~ao, floresta/ 
incendios florestais, turismo, para apenas citar alguns 
exemplos, ha urn conjunto de ideias/frases que desde ha 
muito estao sempre presentes. Vejamos apenas alguns 
exemplos: 

- E necessaria desenvolver de forma harmonica o 
territ6rio; 
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-E necessaria terminar com as assimetrias regionais; 
-E necessaria criar condi~6es para fixar as popu-

la~6es; 

-E necessaria impedir que o despovoamento con
tinue; 

- :E necessaria travar a desertifica~ao; 
-Mas e tambem necessaria que as areas deprimidas 

encontrem modelos de desenvolvimento; 
-E preciso encontrar polfticas que respondam ao 

fen6meno do envelhecimento demognifico, a exclusao 
social, a falta de acessibilidades; 

-E necessaria uma melhor gestao dos espa~os 
forestais, de limpeza das matas; 

- e mais recentemente, o aquecimento global e o 
fen6meno el Nino. 

Podia citar muitos mais exemplos. Depois, vern 
urn outro conjunto onde aparecem as solu~6es para os 
problemas anteriores mas que teimam em permanecer. 
E esta deve ser a unica razao para o mesmo tipo de 
quest6es continuar a estar presente. Vejamos alguns 
exemplos: 

-E necessaria canalizar verbas dos fundos comuni
tarios para programas de desenvolvimento, cujo objective 
e fixar as popula~6es nas areas deprimidas; 

-E necessaria fazer a reconversao das artes e offcios 
tradicionais; 

- 0 exito passa por combater a exclusao territorial/ 
social, promovendo polfticas de desenvolvimento local/ 
regional. E aqui devolve-se parte dos problemas para as 
autarquias locais, como se tivessem o segredo exclusive 
que abre a porta do desenvolvimento; 

-E necessaria potenciar recursos end6genos entre os 
quais sao citados: 

- o artesanato, a gastronomia, a agricultura biol6gica, 
o patrim6nio natural e construfdo, e deixo, para o fim, 
propositadamente o turismo. 0 turismo de habita~ao, o 
turismo rural, o turismo cinegetico, o turismo eco16gico, o 
turismo verde. E aqui, surge a Floresta, ou a mancha 
tlorestal, que ainda existe, tambem, como potenciadora do 
desenvolvimento. 

Por tudo isto tenho a sensa~ao que tudo esta dito e 
quase tudo por fazer. Mesmo assim, tentarei fazer algumas 
reflex6es sobre o tema que hoje aqui me trouxe. 
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2 - A POPULA<;:AO E A FLORESTA - UM 
CAMINHO NEM SEMPRE PARALELO 

A Popula~ao e a Floresta sao duas "variaveis" que 
quase sempre caminharam juntas. Os grandes mementos 
de ruptura na hist6ria das popula~oes reflectem-se, de urn 
modo mais Iento ou quase de imediato consoante a epoca, 
no modo de "olhar" a Floresta. As grandes altera~oes 

demognificas, estao quase sempre ligadas as altera~oes 

das tecnicas, aliadas a mudan~as sociais e culturais 
importantes, e alteram o modo como o natural em geral e 
a Floresta em particular, passam a ser percepcionados. No 
chamado mundo desenvolvido o desbaste desenfreado vai 
dando Iugar a preocupa~t6es ligadas a preserva9ao, muitas 
vezes do que ja e diffcil manter; ordenar o que 
"teimosamente" continua desordenado. 

Em 1995 na Revue Belge de Geographie (pp. 11-
-14), Pierre GOUROU assinava urn artigo com o tftulo 
"Civilizations et Forets". Neste texto, que abre o numero 
daquela Revista, o autor afirma: antes da apa-ri~ao do 
Homem, e possfvel pensar que a Floresta deveria cobrir 
pelo menos 200 milhoes de Km2 sobre os 500 milhoes 
de terras emersas. Actualmente a area que ocupam e, 
segundo P. GOUROU, nao ultrapassa os 20 milhoes de 
Km2

• Esta impressionante diminui~iio da area florestal e 
em grande medida explicada pelo modo como as 
diferentes civiliza~t6es, que tern atravessado a hist6ria da 
Humanidade, tern gerido a rela~ao entre o Homem e o 
meio. 

As sociedades pre-industriais tinham na floresta 
praticamente tudo. A madeira, por exemplo, era a materia
-prima a partir da qual quase tudo se executava. Dos 
utensflios mais simples e de uso quotidiano, aos mais 
elaborados e de utiliza~ao menos banal. Por outro lado, o 
aumento demognifico que se opera, por exemplo, na 
Europa e a que Portugal nao fica alheio, origina arro
teamentos, queimadas quase constantes, e cujos objectives 
eram nao s6 ganhar mais terra para cultivar, como torna-la 
mais fertil. As queimadas que nesta epoca podem ser 
consideradas como uma tecnica de cultivo levam a que 
enormes manchas de floresta sejam destrufdas em favor da 
popula~ao que entao conhecia perfodos de elevado 
aumento demografico. De tal modo, que chegam a ser 
proibidas em Portugal, como em outros pafses da 
Europa de entao. As Ordena~oes Afonsinas, em meados 
do seculo XV, nao s6 as profbem como impoem multas e 
outras penaliza~t6es a quem as pratique. Note-se, portanto, 
que esta e outras questoes nao sao s6 de agora. A rela~tiio 
do Homem com a Floresta nem sempre foi pacffica. Por 
outro lado, nao podemos esquecer que ja ha muito a 
Fl.oresta constitui urn Iugar de lazer para alguns grupos 
sociais, e onde a ca~ta assumia urn papel muito importante. 
Por isso, ao destruir-se a floresta para agricultura pro
vavelmente entrava-se em conflito com a popula~tao que af 
usufruia da possibilidade de cac;ar. 
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E evidente que os homens deveriam ter consciencia 
que ao derrubarem a floresta teriam de compensar de 
algum modo, plantando arvores, s6 que esse repo
voamento nao tera sido feito em grande parte com espe
cies identicas mas, com outras, que progressivamente 
alteram a mancha inicial. 

De qualquer modo quer em Portugal, quer na Europa 
pre-industrial, a grande dependencia que havia entre o 
Homem e a Natureza, as tecnicas que eram utilizadas, 
... terao levado a uma desfloresta<;ao que teni tido, em 
termos gerais, impactos ambientais mais lentos no tempo, 
logo, e em princfpio, de consequencias menos gravosas. 
Recorde-se, apenas, o sempre citado assoreamento do Rio 
Mondego, e cuja causa primeira te ra relac;ao com o 
crescimento demografico ja que eram necessarias mais 
terras para fazer agricultura. Mas e a industrializa
~tiio/urbanizac;ao, que vao de uma forma, que chamo quase 
voraz, consumir a floresta. As altera<;6es sociais, a urba
niza~tiio do territ6rio frequentemente avan9ando dum 
modo ca6tico e galopante, a falta de estudos de impacto 
ambiental , a necessidade de destruir determinadas espe
cies florestais para "alimentar" o consume dos pafses 
desenvolvidos, poem em causa, a floresta, os ecossis
temas, a biodeversidade, 0 ciclo da agua, a circulac;ao 
atmosferica em geral. .. Is to e, e tal como a firma P. 
GOUROU, a civiliza~ao tem-se encarregado de destruir a 
Floresta. 

3 - A EMERGENCIA DE UM NOVO OLHAR SOBRE 
A FLORESTA 

Mas tambem a modernidade parece ter trazido urn 
novo olhar sobre a floresta. Nao s6 mudam os olhares 
como muda o modo de olhar. l sto e, nao s6 e outra a 
popula~tiio que agora olha para a floresta, como e diferente 
a maneira como a ve. 

0 abandono de paradigmas como: desenvolver pri
meiro e cuidar do ambiente depois e a consciencializa~tao 
progressiva de que e necessaria e urgente nao s6 0 desen
volvimento sustentado como uma dimensao transgera
cional do mesmo, comeya a ter alguns reflexes no terri
t6rio, incluindo o caso portugues. 

0 seculo que agora termina e principalmente depois 
da 2" Guerrra Mundial, fo i ceml.rio de profundas mudan
~tas: a agricultura e progressivamente abandonada, por 
razoes varias que nao merece a pena mencionar ja que 
todos as conhecemos; os servi~tos come<;am a ter urn 
significado cada vez maior na estrutura s6cio-profissional 
das popula~t6es , onde as regras que comandam o tempo de 
trabalho sao cada vez mais flexfveis e onde o lazer em 
geral e o turismo em particular assumem, na sociedade, 
urn Iugar de destaque. 



Se durante cerca de meio seculo o turismo de sol e 
praia dominou o tempo livre de milhoes de turistas, a 
massificac;:ao em que acabou por "cair", a destruic;:ao que 
gerou, nomeadamente em areas de grande fragilidade 
ambiental, aliadas a emergencia de uma «consciencia 
clorofila» para uns, ambientalista para outros, fez com que 
o tempo livre de alguns cidadaos, comece a ser ocupado, 
gerido e consumido de formas diferentes. Em conse
quencia, o Turismo Verde segundo alguns autores, o 
Turismo Eco16gico para outros, vern assumindo uma 
importancia cada vez maior. Assim, as causas que levam 
ao desenvolvimento desta "nova" forma de lazer sao tanto 
de canicter psicol6gico, como social e cultural. A procura 
de espac;:os "naturais", Ionge do stress urbano, da poluic;:ao 
ambiental, responde ao imagimkio da inffincia, dos filmes, 
dos livros ... da viagem que urn amigo nos contou. Areas 
que estiveram durante anos, senao seculos, fora dos eixos 
de desenvolvimento sao hoje procuradas com fins turfs
ticos, fazem hoje parte de redes de areas protegidas. E 
aqui comec;:am outros conflitos: com o meio e frequen
temente com as populac;:oes locais. Populac;:oes que agora 
veem no turismo urn modo de melhorar os seus orc;:a
mentos familiares, sao impedidas de construir determi
nado tipo de habitac;:ao ou de restaurante, ja que, as regras 
que comandam as areas protegidas nao o permitem. 
E necessaria que lugares deste tipo tenham estudos rea
lizados sabre, por exemplo, a capacidade de carga, ja que 
0 visitante e 0 principal agente quer para preservar quer, 
tam bern, para destruir. 

Portugal nao fica alheio a esta nova forma de turismo. 
De resto, o turismo de massas encarregou-se de destruir, 
nomeadamente no litoral, areas significativas. A minha 
gerac;:ao teve, por urn !ado, o privilegio e, por outro, a 
grande tristeza de assistir "a ascenc;:ao e queda" de alguns 
lugares turfsticos. E o que pessoalmente mais me preocupa 
e que o modelo continua a repetir-se de forma pratica
mente impune por este pafs fora. Talvez, tambem por isso, 
mas sobretudo porque a globalizac;:ao dos padroes de 
comportamento e cada vez maior, o Turismo Verde 
comec;:a a ter algum significado em Portugal. Neste sen
tido, pode ser potenciador da protecc;:ao da floresta e de 
promover algum desenvolvimento em areas deprimidas. 
E aqui ja estou a utilizar algumas das frases com que 
iniciei esta pequena reflexao, s6 que coloco duas questoes 
que me parecem, senao as mais importantes, pelo menos 
tao importantes. Sera que o turismo verde vern resolver 
problemas que desde ha muito continuam sem soluc;:ao, ou 
teimosamente adiados, e que devem ser encarados de urn 
modo desdramatizado ja que fazem parte de urn processo 
mais vasto nesta sociedade dita desenvolvida? A segunda 
questao tern a ver com algo que considero talvez funda
mental e raramente vejo tratado de modo claro e objec
tivo. Nao e diffcil entender porque. Onde se colocam as 
populac;:oes locais? As que residem nesses espac;:os pro
curados e publicitados para o turismo ecol6gico, pais 
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salvo ran ss1mas excepc;:oes estes espac;:os sao tratados, 
quase sempre, na perspectiva do turista e quase sempre 
com uma visao economicista. E as populac;:oes locais 
repito? idosas, com reformas que nao permitem qualquer 
qualidade de vida, frequentemente analfabetas , frequen
temente resistentes a qualquer inovac;:ao que possa promo
ver o desenvolvimento, com redes viarias e certo, mas 
muitas vezes, sem poder pagar ao taxi que as !eve ao 
medico! 

Porem, estas populac;:oes sao as mesmas que durante 
seculos viveram, conviveram e nao raras vezes depen
deram da floresta. E imprudente chegar e de urn momenta 
para o outro dizer-lhes que afinal n6s e que sabemos como 
se faz. E necessaria humildade cientffica. E ao contrario 
do que se possa pensar, basta, por vezes, percorrermos 
algumas areas ardidas e questionar-mos sobre quem e 0 

proprietario da habitac;:ao recem inaugurada, ou quem 
explora o recente percurso de todo o terreno para verifi
carmos como e diffcil fazer coincidir o discurso com a 
pratica. 

E evidente que o Turismo Verde tern vantagens e 
portanto deve ser promovido. Mas e necessaria ter em 
atenc;:ao que nao podemos cair no oposto, isto e, levar para 
areas de onde sempre partiram populac;:oes, outras, com 
diferente modo de consumir o territ6rio em geral, e a tlo
resta em particular, pais os impactos negativos nao tar
darao em aparecer. Nao basta defender a biodiversidade. 
A floresta nao tern s6 uma dimensao ecol6gica e econ6-
mica, tern tambem uma dimensao cultural, ludica e global. 
Par isso o Turismo que af se pratica tern de ser integrado e 
respeitar toda essa dimensao. Caso contrario, nao proteje, 
nao preserva, e sobretudo nao educa. 0 Turismo Verde 
deve ser promovido, e ha exemplos de sucesso, mas nao 
nos iludamos, qualquer que seja o tipo de pratica turfstica, 
exercida isoladamente, o desenvolvimento e quase sempre 
precario e sobretudo efemero. Por isso, o ex ito depende da 
sua integrac;:ao em pianos mais vastos, consequentes, e 
principalmente dentro de uma 16gica que atravesse o local, 
o regional e o nacional. Estas responsabi lidades cabem
-nos a todos. Do poder central ao poder local, mas sobre
tudo, a cada urn de n6s enquanto simples cidadaos. 
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