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MOBILIDADE, LAZER E TERRITORIO 

REsuMe 

Fernanda Delgado Cravidao* 

A mobilidade da popula~ao tern sido urn tema constante quer no domfnio das ciencias sociais em 
geral, quer na investiga~ao geografica em particular. Num planeta que, atraves das novas tecnologias, 
se torna cada vez mais pequeno, a popula~ao nao para de se deslocar quase sempre a procura de novas 
oportunidades de trabalho. No entanto, e principalmente depois da segunda Guerra Mundial, outras 
formas de mobilidade tern vindo, progressivamente, a assumir urn significado econ6mico, social, cul
tural, territorial, cada vez maior. Pelos t1uxos que gera, pelas altera~oes territoriais que promove, pe
los impactos que provoca, a mobilidade ligada ao lazer e o turismo em particular, e aquela cuja 
dinamica tern apresentado nos ultimos anos, maiores altera~oes. 

Palavras-chave: Turismo. Mobilidade. Lazer. 

REsuMt 

La mobilite de Ia population a ete un then.e constant aussi dans le domaine des sciences sociales, 
en general, que dans !'investigation geographique en particulier. Sur une planete, qui a travers de 
nouvelles technologies, devient chaque fois plus petite, Ia population narrete pas de se deplacer 
presque toukours a Ia recherche de nouvelles opportunites de travail. Cependant, et surtout apres Ia 
deuxieme Guerre Mondiale, d 'autres formes de mobilite sont venues, progressivement, prendre un 
sens economique, social, culture!, territorial, chaque fois plus grand. Parle flux qu'elle gere, par les 
changements territoriaux qu'elle avance, par les impacts qu'elle provoque, Ia mobilite liee aux loisirs 
et au tourisme en particulier, est celle dont Ia dynamique a presente les plus grands changements ces 
dernieres annees. 

Mots-cles: Tourisme. Mobilite. Loisir. 

ABSTRACT 

Population mobility, has been a constant theme in both the social sciences in general and geogra
phy research in particular. On a planet made ever smaller by the use of new technologies, the popula
tion is continually moving, almost always in search of new opportunities for employment. Since the 
second world war, however, other kinds of mobility have steadily assumed increasing economic, 
social, cultural and territorial importance. Through the flows which it produces, the territorial changes 
which it promotes, the impacts which it provokes, mobility is linked with leisure, and during the last 
few years tourism, especially, has registered major modifications in its dynamic. 

Key-words: Tourism. Mobility. Leisure. 
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1 - INTRODU<;AO 

No dominio da Geografia, a mobilidade espacial das 
popula~6es tern sido urn tema sempre constante de inves
tigac;ao. Porem, ,alguns conceitos tern sido revisitados, e 
revistos, em fun~ao das novas ou renovadas formas de 
mobilidade que se tern vindo a desenvolver, fruto, em 
grande parte, de diferentes dinamicas demograficas, da 
internacionalizac;ao e deslocalizac;ao da economia, das 
profundas al tera~oes nas estruturas de em pre go que 
geram novas tecidos sociais, de conflitos regionais que se 
por urn !ado constroem novas mapas politicos levam, 
tambem a que mil hoes de refugiados se desloquem. 

Num planeta que, atraves das novas tecnologias se 
torna cada vez mais pequeno, a populac;ao desloca-se 
cada vez em maior m1mero, procurando quase sempre 
novas oportunidades de vida. E este continua a ser o 
grande motor da mobilidade espacial da populac;ao. Tal 
como as migra~oes que ha alguns seculos atn'is, do 
"Velho Mundo" povoaram e colonizaram o "Novo 
Mundo" sao, em grande parte, os factores econ6micos que 
ajudam a compreender os actuais padr6es de mobilidade 
dos pafses do Sul para os pafses do Norte, ou mesmo as 
deslocac;oes inter-regionais que ocorrem nos territ6rios 
em vias de desenvolvimento. 

Mas se estas formas de mobilidade - que vao do quo
tidiano ao definitive -, sempre tern sido urn espa~o privi
legiado de investiga~ao quer para as Ciencias Sociais em 
geral quer para a Geografia em particular, a mudanc;a que 
progressivamente se tern instalado nas sociedades desen
volvidas, recuperou, renovou e reinventou formas de 
mobilidade onde o lazer e a componente fundamental. Os 
novos modos de consumir o espa~o assumem, hoje, quer 
pelos quantitativos demogn'ificos que envolvem, quer 
pelas alterac;6es espaciais que promovem, uma expressao 
a que nao se pode ficar alheio. 

Neste quadro, qual o significado que a mobilidade 
ligada ao lazer assume no contexte da mobilidade espa
cial em geral? 

Com se referiu, ate ha alguns anos, a mobilidade 
espacial das popula~6es, quase sempre, estava relacionada 
com a mobilidade ligada a grandes fluxos intercontinen
tais e que em grande medida decorriam da hist6ria da 
coloniza~ao do Novo Mundo; com a mobilidade relacio
nada com a Organiza~ao Internacional do Trabalho e 
onde tl uxos como os da Europa do Sui para a Europa do 
Centro foram dos mais significativos; com as deslocac;oes 
ligadas aos movimentos quotidianos ligados ao trabalho e 
tambem designados por alguns autores como movimentos 
pendulares. Para alem de outras formas de mobilidade 
associadas, par exemplo, a fen6menos de natureza polf
tica, de natureza religiosa ou de natureza etnica. 

De facto, a mobilidade espacial das popula~oes e 
responsavel nao s6 pelos novas padroes de distribui~ao da 
popul a~iio, como par novas comportamentos demografi
cos ao nfvel da sua estrutura interna. Refira-se, apenas, 
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como exemplos, fen6menos de envelhecimento au de 
rejuvenescimento demogrc'ificos, altera~6es nas estruturas 
famil iares. 

Por outro !ado, a mobilidade espacial e tambem gera
dora de novas estruturas sociais que ajudam a com
preender fen6menos de exclusao social - idosos, desem
pregados, minorias etnicas -. permitindo contribuir para 
explicar novas redistribuic;oes populacionais. Alem disso, 
tern implicac;oes fortes no ordenamento e no (re)orde
namento do territ6rio. Em resumo, obriga a repensar o 
espac;o. 

No entanto, se alguns daqueles tluxos tern vindo pro
gressivamente a perder significado, outros, que nunca 
deixaram de exis tir, vern emergindo de tal modo que 
assumem, hoje, urn pouco par todo o mundo, uma func;ao 
fundamental nas organizac;oes territoriais. 

A mobilidade ligada ao lazer e talvez a mais signifi 
cativa. Pelos diferentes significados que contem: espacial, 
social, econ6mico e cultural e que a colocam, nomeada
mente nos pafses desenvolvidos, como urn dos fen6menos 
geradores de fluxos demograticos que par sua vez vao 
gerar e acelerar no territ6rio impactos diversos: negatives 
mas tambem positives. Por isso vc'irias interrogac;oes 
podem ser colocadas. Como e porque se desenvolve esta 
forma de mobilidade? Quais as razoes que ajudam a 
compreende-la e a explica-la? Isto e, que relac;oes entre 
tempo livre, espac;o e sociedade? e finalmente que tipolo
gias assume neste final de milenio? 

A mobilidade ligada ao lazer niio e urn fen6meno nem 
de ontem nem de hoje. Pelo contrario, tern estado pre
sente ao Iongo da hist6ria do Homem e relaciona-se quer 
com os diferentes usos do tempo atraves dos tempos, quer 
com as alterac;oes na estrutura da sociedade em geral. 

Isto e, existe uma rela~ao estreita entre a sociedade, o 
modo como a sociedade usa o tempo (ou como os d iferen
tes grupos sociais o usam) e o modo como o espac;o e 
utilizado. 0 espac;o traduz sempre a dimensao, a sociali
zacrao do tempo (cfr. A. GAMA, 1988). 

Por outro lado, para que urn indivfduo ou urn grupo 
se desloque por lazer, ou onde o lazer tambem esteja 
inclufdo, e necessaria, tempo, mas tempo livre, isto e, 
tempo de nao trabalho. 

2- TEMPO LIVRE, ESPA<;O E SOCIEDADE 

A noc;iio de tempo livre e uma noc;ao de contornos 
diffceis e que tern sido objecto de estudos varios1• 

1 A prop6sito dos conceitos de tempo livre, tempo de trabalho, 
6cio .. . tern sido elaboradas varias reflexoes entre as quais se 
destacam as de autores como J. DUMMAZEDIER ( 1962), (1966); 
M. 0AVIRIA ( l971); J. A. PATMORE(1961); A. L. 00MEZ(I986); 
R. Z. CASTRESANA (1990), entre muitos outros. 



Como o tempo de trabalho tern acompanhado as 
altera~oes sofridas na sociedade em geral, tambem a 
utiliza~ao do tempo disponfvel para o lazer e a utiliza~ao 
do espa~o tern sido modificados. Por exemplo, nas 
sociedades mais antigas a mobilidade ligada ao lazer 
deveria estar, em grande medida, cont1nada aos lugares 
mais pr6ximos - largos, circos, teatros ... e de que serao 
exemplos a civiliza~ao grega e a civiliza~ao romana 
(cfr. A. GAMA, 1988). 

Pelo contn1rio, na sociedade medieval, marcadamente 
rural, o lazer nao deixaria de reflectir a organiza~ao e a 
hierarquia social de entao. Por isso, compreende-se que a 
socializa~ao dos espa~os passasse pelas feiras - hoje 
algumas a serem recuperadas com objectives nao s6 de 
recupera~ao de patrim6nio cultural, mas tambem onde o 
turismo e uma importante componente -, por espa~os 
onde se cruzavam, tal como ainda hoje, o Sagrado e o 
Profane, e onde os grupos sociais mais baixos tinham a 
possibilidade de se deslocar. 

No entanto, come~am a emergir outras formas de 
mobilidade - de maior distiincia, e provavelmente mais 
selectiva. Exemplos como as peregrina~oes a Santiago de 
Compostela ou a Meca, podem ser referidas, salvaguar
dando sempre a especificidade de que se revestiam. 

Em relayaO as peregrinac;oes, s6 alguns grupos sociais 
o deverao ter feito. Numa sociedade marcada pelos ritmos 
da terra, apenas os que usufruiriam de quase todo o tempo 
livre tinham maior disponibilidade de se deslocar. 

Com os descobrimentos, com o consequente desen
volvimento cientftico e com a necessidade de conhecer os 
novos espac;os (razoes econ6micas, culturais, religiosas ... ) 
e provavel que 0 lazer tambem estivesse presente em 
muitas das viagens de entao. Mas se em termos quan
titativos o acrescimo podeni ter tido urn significado 
restrito, em termos da distancia, dos novos espa<fOS e de 
contacto com novas culturas a sua expressao adquire, de 
facto, outra releviincia. 

As alterac;oes introduzidas pela Revolu~ao Industrial, 
nomeadamente na sociedade ocidental, vao tambem tra
duzir-se na ocupa~ao do tempo livre. Isto e, a sociedade 
industrial e p6s industrial vai impor novas regras no uso 
do tempo, logo no uso do espac;o. 

Sao vfuios os factores que concorrem para as novas 
formas de olhar o tempo de nao trabalho. Se por urn !ado 
a legisla~ao vai progressivamente diminuindo os honinos 
laborais, por outro, e a aceitac;ao que a productividade 
aumenta com maier disponibilidade de tempo livre. Alem 
disso, a institucionalizac;ao das ferias e posteriormente 
das ferias pagas, a nova fun~ao da mulher no mercado de 
trabalho, vai por urn !ado aumentar os or~amentos farni
liares, mas tambem promover altera~oes significativas 
nas estruturas familiares enos habitos de consume. 

A intensa urbaniza~ao que decorre da industrializa~ao 
e terciariza~ao que se !he segue vao criar novas apropria
~oes do espa~o, nomeadamente daqueles que se iam 
mantendo "vazios" como eram a praia, a montanha, o 
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mar, ou dando novas fun~oes ao espa~o agricola 
(Fig. 1). 

Por outro !ado, o desenvolvimento dos transportes e 
das comunica~oes em geral que transformam as distan
cias - menos tempo de percurso e custos cada vez mais 
baixos -, facilitam a mobilidade de pessoas e de bens. 

Deste modo, a mobilidade ligada ao lazer nao s6 
aumenta, como principalmente se diversifica, gerando 
tambem a diversificac;ao dos espa~os . 

Neste contexte, o lazer vai criar segrega~oes espaciais 
que dependem, entre outros factores, do poder econ6rnico 
de quem o utiliza, da disponibilidade do tempo livre, da 
cultura. 

Surgem assim diversas tipologias onde o tempo e o 
espac;o sao as variaveis fundamentais (Quadro 1)2. 

Em rela~ao a variavel tempo foram considerados 
quatro mementos diferentes - durante o dia, o fim-de
-semana, urn terceiro mais Iongo e que inclui as jerias e 
por ultimo 0 tempo p6s vida activa e que portanto vai 
incluir a popula~ao que se desloca, por lazer, na chamada 
"idade da reforma". 

Quante a variavel espa~o considerou-se a mesma 
tipologia utilizada por A. GAMA (1988). Um primeiro 
espa~o de alcance imediato e que por isso esta mais rela
cionado com o consume do tempo diario e de fim-de
-semana; urn espa~o de alcance media, que como se 
compreende, exige uma maior distiincia. Finalmente o 
espac;o de alcance Longo relacionado com deslocact6es de 
maior distancia e em princfpio de maior dura~ao tempo
ral. Do cruzamento destas variaveis surgem diversas 
tipologias relacionadas como lazer. 

Neste conjunto vamos dar particular aten~ao ao 
turismo ja que e uma das formas de mobilidade ligada ao 
lazer geradora de grandes fluxes populacionais, mone
tarios, geradora de profundas alterac;oes no territ6rio e 
que tern induzido polfticas de (re)ordenamento territorial, 
levado, por exempio, a definiyaO de areas protegidas, de 
reservas naturais, etc .. 

Por outro !ado, tern obrigado a uma ret1exao mais 
geral, mas nao menos importante, que e saber ate onde 
e possfvel uma relactao de sustentabilidade entre turismo e 
ambiente. 

3- TURISMO COMO INDUTOR DA MOBILIDADE 

Sao muitos os autores que se tern preocupado com o 
conceito de turismo. 0 que importa ressaltar e que o 
conceito tem de ser encarado de modo a acompanhar a 
dinamica que tern comandado as altera~oes apresenladas 
pela actividade turfstica. A capacidade de conseguir 
alguma uniformidade foi encontrada pela Organizact1io 

2 Nesta adapta~ao do quadro apresentado por A GAMA (1988) 
apenas consideramos as actividades fora do domicflio habitual. 
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Campos de Mijas antes do turismo 
Utiliza~o do solo -D 

Cal tuns irrigadas domiuan~zs 

Cuhuru de oequeiro domiiWita 
e o11cl- isal:u!O& de tq:uli.o 

c:J . . Mooi2Dha domio:ante 

Estrutura agr.iria 

\ Z002 d& cool:!. 
\. QOGl predomiolncia do campoanes 

* M6iia Propried:ule 
doo "achora" loc:aU 

C.deS.l - MdeV. 

V.D ... s.s . • S.T. 

Fonte: Cadastro de 1948 

Urbaniza<;ao turfstica em Mijas 

Habitac;6es dos aut6ctones 

Antigo -.. De expansao Fecente 

Grandes 
loteamentos turfsticos 

l.t'b:r11zc¢o pffvado lnd\ldJd 
Ompor1<'.nda pa seder) 
\l:la do superf(de de ccnslruQO:> 

o 5 - 1 o Mlhees de pa;etcB 

0 10 - 20 

0 20-60 

0 >60M 

6) Propric:dadet!lllrulgdra > 75% 

e Propriedadee~paahoJa > 75% 

Adaptadc de].P. Lo:zato-Giotart, Geographie du Tourisme, 1993, pag. 208. 

Fig. 1 • Impacto espacial e s6cio-econ6mico do turismo sobre a Costa do Sol (1948-1978) 
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Quadro I - Tipologia de actividades ligadas ao lazer 

Tempo Durante Fimde Fim deAno Inicio de 
Espat;o o Dia Seman a (Ferias) Vida P6s Activa 

- jogos dear livre - passeios a pe - passeios a pe ou de bici- - passeios a pe 
- passeios ape - jogos dear livre cleta (trajectos diferentes - jogos de ar livre 

Espat;ode - pnitica desportiva e - pn1tica desporti va e dos do quotidiano) - idas ao cafe 
Alcance desportos desportos - idas ao cafe - idas ao cinema, teatro 
Imediato - idas ao cafe - idas ao cafe - actividade desportiva e 

- idas ao cinema - idas ao cinema, teatro des porto 
- esoectaculos 

- passeios de curta dura- - passeios a pe, de bici- - passeios ... 
~ao (a pe, de bicicleta, cleta, de autom6vel - viagens de autom6vel 

Espa~o de de autom6vel) 
Alcance - cinema e teatro 
Medio - espectaculos despor-

tivos 
• safdas do ambiente da 

vida quotidiana 

Espa~ode 

Alcance 
Longo 

Adaptado de Antonio GAMA (1988), p. 213 

Mundial de Turismo quando define turista como "qual
quer indivfduo que esteja fora da sua residencia habitual 
pelo menos 24 horas e que utiliza uma infraestrutura 
turfstica". E evidente que se trata de um modo demasiado 
amplo e generico de definir quem viaja com objectives 
turfsticos. No entanto, reconhecemos, que e necessaria 
uma no~ao suficientemente abrangente para, por exem
plo, se poderem construir estatfsticas oficiais e que pos
sibilitem amilises comparativas, temporais e espaciais, 
estudos de mercado, projeq:6es relativas as possfveis 
altera~6es e caracterfsticas dos fluxos turfsticos, etc .. 

Em termos mundiais, o movimento de turistas e :1s 
receitas geradoras, podem ser resumidas no Quadro II. 

0 acrescimo no numero de turistas entre 1950 e 1990 
foi de 1597,8% enquanto as receitas ultrapassaram 
largamente aquela percentagem o que poden1 significar 
que o consumo por turista tern aumentado de forma 
relevante. 

Par outro !ado, tern havido altera~5es significativas 
em rel~ao aos pafses de destino, ainda que nos dez pri
meiros lugares do "ranking" mundial as mudan~as sejam 
menores. Saliente-se a Fran~a, que desde 1980 continua a 
ser o primeiro pafs em rela~ao a chegada de turistas; a 
Hungria que se encontrava em 10° Iugar em 1980 e ocupa 
o 5° em 1991, enquanto o Canada passa respectivamente 
de 6° para I 0°. Sublinhe-se que Portugal sobe de 20° Iugar 
para 13°. Para alem destas altera~5es outras merecem 
aten~ao: a subida progressiva de mercados como os 

- pequenas viagens - campo, montanha, 
- ida ao campo, a mon- praia, termas 

tanha, a praia 
- visitas culturais 
- viagens de turismo (media 

distancia) 
- viagens de turismo (longa - viagens de turismo 

distancia) - estancias termais 
-cruzeiros - regi5es turfsticas 
- desportos e actividade - visitas culturais 

desportiva -cruzeiros 
- montanha, camoo, oraia 

oferecidos por regi5es "ex6ticas e perifericas" em relac;:ao 
aos percursos tradicionais. Hong-Kong, Malasia, Turquia 
ou Marrocos sao alguns dos exemplos que podem ser 
apontados. 

Tal como a mobilidade ligada ao lazer e, ou deveni ser 
antiga no tempo, ainda que com dinamicas diferentes, 
tambem a actividade turfstica nao e urn fen6meno de 
hoje. Embora, tal como hoje e entendida, seja urn produto 
das sociedades industriais e p6s industriais e cada vez 
mais urn produto da sociedade de consume, um sfmbolo 
de bem-estar econ6mico e social, urn fen6meno que faz 
parte dos padr6es de cultura das sociedades desen
volvidas. 

0 vocabulo turismo tern a sua origem na expressao 
inglesa "The Tour" e que tern como equivalente "Le 
Tour" na lfngua francesa. 

Esta expressao designava a viagem de ida e volta 
que os jovens aristocratas e os filhos da burguesia enri
quecida inglesa faziam a algumas regi6es em Franc;:a, na 
Italia e na Grecia, e que tera tido infcio nos finais do 
seculo XVlil, princfpios do sec. XIX. 

Esta viagem, quase sempre acompanhada de um tutor, 
tinha como objective completar a educac;:ao academica. 
Isto e, terminada esta, era necessaria dar a conhecer os 
lugares culturais da Europa de entao. Desde Paris, ate as 
mfticas civilizac;:5es classicas, os jovens, eram confronta-
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Quadro II • "Ranking" dos pafses por n• de entradas 
turisticas, receitas e despesas - 1980/1991 

Pafses Chegadas Reccitas Despesas 
1991]1980 1991 11980 199111980 

Franr,:a I I 2 2 6 4 
Estados Unidos 2 3 I I I 2 
Espanha 3 2 4 4 14 20 
!tali a 4 4 3 3 5 11 
Hungria 5 10 44 36 41 4::!. 
Austria 6 5 5 7 9 9 
Reino Unido 7 7 6 5 4 3 
Mexico 8 8 12 8 21 15 
Alemanha 9 9 7 6 2 I 
Canada 10 6 9 10 7 8 
Suir,:a II II 8 9 II JO 
China 12 18 21 35 43 -
Portugal 13 20 16 20 31 36 
Checoslovaquia (ex) 14 16 48 42 46 38 
Grecia 15 17 24 13 32 44 
Hong Kong 16 26 10 18 - -
Mahisia 17 23 32 47 25 30 
Holanda 18 19 14 14 8 5 
Romenia 19 12 - - - -
Turquia 20 44 23 44 38 47 
Tailandia 21 24 15 26 27 40 
Singapura 22 21 II 15 22 34 
Marrocos 23 30 42 38 54 50 
Bulgaria 24 15 - - 55 -
Pol6nia 25 14 - - - -
Irlanda 26 22 33 37 29 25 
Tunisia 27 29 52 32 - -
Republica da Coreia 28 41 20 39 16 33 
Macau 29 27 29 - - -
Belgica 30 25 18 II 13 7 

Argentina 31 37 26 41 24 13 
Porto Rico 32 28 34 34 36 31 
Indonesia 33 51 25 50 33 32 

Australia 34 45 13 23 15 14 
Noruega 35 34 30 28 18 18 
Egipto 36 33 27 27 50 26 
Japao 37 46 19 31 3 6 
Formosa 38 31 28 22 12 22 
Africa do Sui 39 48 43 30 30 24 
india 40 35 35 19 45 48 

Fonte: W.T.O. (1993) - Yearbook of Tourism Statistics 
Adaptado de Rafael SJRGAOO, Praga, 1994 

dos com outras culturas, enriquecendo e alargando, de,;ta 
forma, a sua formas:iio cultural. 

Cabe no entanto salientar, que alguns autores, como 
John Tower, referem que viagens com estas caracterfsti
cas teriio come~tado mais cedo, mesmo durante o sec XVII 
e que teriio sido interrompidas com a instabilidade vivida 
na Europa de entiio. 0 que importa, e ressaltar que e de 
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facto, em Inglaterra que esta mobilidade se inicia de um 
modo que se podeni dizer organizado ja que antes de 
terminada a primeira metade do sec. XIX, Thomas Cook 
inaugura a primeira agencia de viagens. A primeira 
viagem organizada, utilizando o caminho de ferro rea
liza-se em 5 de Julho de 1841, com 541 passageiros. 

E a partir do final do sec. XIX que a viagem comer,:a a 
ter uma fun~tiio h1dica, e a que niio deveni ser alheio o 
movimento ligado ao Romantismo que se desenvolve na 
Europa oitocentista. Comec;am a desenvolver-se e a 
"construir-se" os primeiros espac;os especialmente voca
cionados para o Iazer, para actividade turfstica. Em 
Chamonix, sao os espa9os relacionados com os desportos 
de Inverno, enquanto em Baden-Baden, o termalismo eo 
grande impulsionador da procura turfstica. 

Tambem o Iitoral mediterraneo - Sui de Frans:a espe
cialmente -, comec;a a ser o receptor de turistas vindos da 
Europa do Norte, mais fria e humida mas tambem mais 
rica. E um turismo homote1mico e onde por isso se 
procUI·a a amenidade climatica. No Inverno no sui da 
Europa, no Veriio no norte. 

Mas o final do sec. XIX, infcios do XX, viio trazer 
outros modos de "olhar" o mar. 

A mudanc;a que se opera relativamente aos banhos de 
mar e as suas propriedades terapeuticas vai ser decisiva 
para que o literal em geral e o literal mediterraneo, em 
particular, passe a ser o ponto de chegada dos fluxos 
turfsticos. 0 acrescimo que se opera, a dinamica que se 
regista nomeadamente depois da segunda Guerra Mun
dial viio transformar esses territories. 0 espas:o deixa de 
ser, em numerosas regi6es, urn factor de produs:ao e 
transforma-se num bern de consume. 

De "esparro olhado" passa rapidamente a urn "esparro 
consumido", e as regi6es Iitorais viio sofrer modificarr6es 
funcionais rapidas e decisivas gerando reestruturarroes 
territoriais quase sempre com impactos negatives diffceis 
de gerir. 

No infcio dos anos 90 o m1mero de turistas ultrapassa, 
em termos mundiais, 455 milh6es e as receitas ultrapas
saram 288 mil milh6es de d6lares. Por outro !ado, 1 em 
cada 16 trabalhadores, em termos mundiais, trabalha em 
actividades ligadas ao turismo, sendo este sub-sector de 
actividade responsavel por cerca de 7% do total de inves
timento e, em varias regi6es do mundo, a principal fonte 
de receitas. 

Esta questiio e particularmente relevante em pafses 
perifericos/marginais, onde, nos ultimos anos, o fen6-
meno turistico tern registado acrescimos consideniveis e 
comerram a desenhar-se, regionalmente, fen6menos de 
dependencia que podem ter efeitos contraries. Recorde-se 
que, a actividade turfstica, tendo em tennos econ6micos, 
urn importante efeito multiplicador, e tambem muito 
vulncravel a fen6menos conjunturais (polfticos, saude 
publica, etc) e, portanto, esse efeito multiplicador rapi
damente funciona em sentido inverse. Situayiio que se 
torna mais grave em territ6rios de economias fnigeis. 



Dada a importiincia que o fen6meno turfstico atingiu 
no contexto da mobilidade ligada ao lazer, algumas 
questoes podem ser levantadas. 0 que faz movimentar 
estes milh6es de indivfduos? Que fen6menos presidem a 
escolha de determinado espa9o e a recusa de outros? 

Ha raz6es objectivas - algumas das quais sao comuns 
a outras questoes de mobilidade ligada ao lazer em 
geral -, mas tambem raz6es subjectivas que nao deixam 
de ser menos importantes. 

As primeiras ligam-se ao aumento do poder econ6-
mico, ao aumento da esperan9a e da qualidade de vida, ao 
desenvolvimento dos transportes (nomeadamente aereos), 
a massifica9ii0 do USO do autom6ve!, a diminui9a0 dos 
tempos e dos custos de percurso, ao aumento generalizado 
da escoJaridade, a instituciona!iza9a0 das ferias pagas e 
da seguran9a social. Alem disso, o interesse de polfticas 
governamentais em desenvolver a actividade turfstica, a 
fun9iio dos mass-media, a melhoria nas infraestruturas de 
acolhimento e a emergencia de uma cultura ambientalista 
que vai permitir explicar algumas das altera96es mais 
recentes que tern sofrido a actividade turfstica, sao razces 
que cada vez mais justificam as op96es na escolha dos 
espa9os turfsticos. 

A estas juntam-se factores de ordem subjectiva que 
tern a ver quer com o pr6prio indivfduo, quer com a 
pr6pria hist6ria das sociedades. Das recorda96es indi
viduais as recorda96es colectivas. E como afirma J. Marie 
MIOSSEC (1979) o turismo e antes de tudo uma imagem 
que suporta o que de subjectivo existe no fen6meno 
turfstico. 

Fazerturismo, hoje, faz parte dos padr6es de compor
tamento da sociedade desenvolvida, da sociedade de bem
-estar. Fazer turismo, e hoje urn valor simb6lico, sfmbolo 
de poder econ6mico, de disponibilidade. Por isso, o 
turismo assume, hoje, uma dimensao cultural, nomeada
mente nas sociedades desenvolvidas. 

Para aquele autor a imagem decompoe-se em tres. 
Uma, a global, relaciona-se com imperativos de ordem 
biol6gica e territorial e que encerra, provavelmente, o 
pass ado ainda nao muito longfnquo na hist6ria . do 
Homem, de nomadismo, de liberdade, dos grandes 
espa9os. E uma imagem onde o imagimirio se confunde 
com o mftico e, na sua essencia, na rela9iio hann6nica 
homernlmeio. 

A imagem cultural fixa-se ao Iongo dos seculos. Cada 
sociedade, cada grupo, valoriza o seu territ6rio e trans
mite-a de gera9iio em gera9iio construindo na consciencia 
individual e na consciencia colectiva, os passados hist6ri
cos, os espa9os mfticos, ou pelo contrario, a repulsa por 
deterrninados territ6rios. 

Peter GOULD tentou mostrar como o Oeste Americana 
constitui esta imagem para a sociedade americana tao 
aproveitada pela cinematografia, num momenta parti
cularrnente importante para afirma9ao da sociedade 
americana no plano mundial. 

Para OS europeus, a imagem de Africa que nos e 
transrnitida pelo pafses colonizadores niio e tambem uma 

Mobilidade, lazer e territ6rio 

imagem construfda e transmitida ao Iongo de gera96es? 
Ate que ponto ela niio explica a difusao de alguns pro
dutos turfsticos em pafses, que durante seculos, estiveram 
em Africa e que passam agora pela tentativa de refazer 
a mem6ria, urn passado pr6spero? 0 exemplo dos 
"pequenos" circuitos identicos aos safaris que, no caso 
portugues, se realizam na Serra Algarvia nao poderao, 
em parte, encontrar aqui uma explica9ao? 0 mesmo 
poderiio significar, em nosso entender, os percursos em 
viaturas de todo o terreno, cujos impactos ambientais, ao 
n-'vel da erosao acelerada dos solos, nao ser1io os mais 
bcneficos. 

A imagem da palmeira e do por-do-Sol, tao explorada 
pelo marketing turistico, nao estara tambem ela, relacio
nada com a presen9a em espa9os diferentes, ex6ticos, dos 
europeus enquanto colonizadores? 

A terceira imagem e uma imagem construfda, contro
lada. Nao pelo indivfduo mas pelos operadores turfsticos. 
E aquela onde a publicidade e os mass-media, em geral, 
mais interferem. Explorando o que de subjective existe no 
imaginario do indivfduo e da sociedade e que se desen
vo!ve a partir das anteriores. 

Pode explicar o apelo actual pelos espa9os turfsticos 
ex6ticos, longfnquos, marginais (no sentido de que nao 
fazem parte dos padr6es usuais da procura turfstica). 
0 Oriente, a India, o Nepal, o Quenia ou as montanhas 
ainda nao consumidas pelo turismo - os Andes -, ou o 
deserto como sfmbolo mftico dos grandes espa9os, de 
liberdade. 

Em sfntese sao muitos e diversificados os motivos que 
!evam a fazer turismo, porem, s6 depois da 2" Guerra 
Mundial os fluxos turfsticos adquirem nova dinamica. 
Nao pararam de aumentar, de se massificar, embora o 
turismo selective e recorde-se a segrega91io espacial 
induzida pelo tempo livre, pelo poder econ6rnico e pela 
cultura, tenda tambem a aumentar. 

3.1-0 turismo urn fen6meoo contradit6rio? 

0 turismo e urn produto da mobilidade. Tern por 
especificidade percorrer o espa9o, mas a sua 16gica con
duz tambem a fixa91iO num qualquer Iugar privilegiado, 
que modela, que altera, frequentemente devora, segundo 
as necessidades da procura. 

Por isso, a actividade turfstica e, hoje, urn fen6-
meno estruturante nas organiza96es espaciais, porem e 
urn fen6meno onde existem numerosas contradi96es. 
A deslocaliza9ao do consumo sucede-lhe urn processo de 
relocaliza9iio, ainda que temporaria. Gera outros pro
cessos de mobilidade reorientando fluxos, particular
mente os que se ligam ao emprego. Pelo efeito multipli
cador que o caracteriza, a actividade turfstica pode ace
lerar assimetrias regionais. Ao reestruturar as econornias 
locais/ regionais induz a mobilidade ligada ao emprego, 
podendo promover a erosao de jovens activos em areas 
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nao desenvolvidas acclerando processos de exclusao 
territorial. 

Gera bacias de emprego e por isso pode induzir a con
centrac;:oes demograficas acelerando processos de des
povoamento j<1 em curso em outras t\reas . Induz o inves
timento podendo levar a sua deslocac;:ao ja que, quase 
sempre, as polfticas governamentais tem interesse em 
promover essas regioes deixando para plano secundario 
outras, cujo proccsso de revitalizac;:ao e sucessivamente 
adiado. 

4 - PORTUGAL NO CONTEXTO DOS FLUXOS 
TURISTICOS MUNDIAIS- DREVE REFLEXAO 

No contexto dos fluxos turfsticos mundiais Portugal e 
um pafs receptor. Em 1980 recebia 2,7 milh6es de turis
tas; em 1994 reccbia I 0 mil hoes (valor proximo do total 
de populac;:ao res idente) c cujas receitas representavam 
mais de 6% do PIB . 

Tal como afinna. Carminda Cavaco ( 1979) Portugal 
nao fica alheio a expansao do fen6meno turfstico, princi
palment< a partir dos anos 60. Inicialmente de uma forma 
paulatin;! e a partir dos anos 80 com nova dinamica. 

Ate a decada de 70 o acrescimo e Iento, travado pela 
crise econ6mica e pelas alterac;:oes polfticas em Portugal 
em 1974. 

A partir do in fcio dos anos 80 re toma novo ritmo, no
vas motivac;:oes, a que nao sao alheias razoes como: a 
nova imagem dccorrente de Portugal se tornar memhro 
da entao CEE; a procura de novos espac;:os de acordo com 
as novas neccssidades decorrentes da massificac;:ao do 
turismo de Sol c Mar; a nova funcionalidade do espac;:o 
agrfcola que vai incidir, particularmente, no Turismo 
Rural , de Habitar;:iio, Agroturismo, Turismo Cinegetico, 
entre outros ; o interesse de polfticas governamentais em 
promover o turismo nacional e na importancia que lhe 
tem sido atribufda pelo poder autarquico, nomeadamente 
em regioes excentricas aos grandes eixos de desenvolvi
m ento. 0 conhecimento de outras culturas sao tambem 
factores que pennitem a maior afluencia de turistas 
estrangeiros. Alem disso, Portugal reune urn conjunto de 
condic;:oes que !he penni tern responder a alguns dos novos 
segmentos da procura turfstica. 0 clima, a frente de agua 
que pode ser util izada, durante todo o ano, ainda que com 
motivac;:oes diversas: praia, surf, motonautica, pesca, por 
exemplo. A divcrsidadc e complementaridade nas dife
rentes regioes do pafs. Existencia de algumas areas onde 
a pressao turfstica tern Indices baixos em comparac;:ao 
com outras regioes europeias; a melhoria generalizada 
nas acessibilidadcs; o patrim6nio hist6rico/cultural. 

Por outro !ado, o facto de ser considerado um pafs 
periferico na Uniao Europeia criou, talvez, a imagem 
onde muito do que se perdeu na Europa ainda aqui se 
encontra. 

No ano de 1993 a origem dos mais importantes flu
xos de turistas que visitaram Portugal esta referida no 
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Quadro III, ano em que a actividade turfstica gerou cerca 
de 675 milh6es de contos e concorreu com mais de 6% 
para o PIB, empregou mais de 250 mil indivfduos (5% da 
populac;:ao activa), e teve significativa importancia no 
investimento regional 

Quadro III - Principais fluxos de turistas que visitaram 
Portugal, por pals de origem (1993) 

Pals de orie:em Numero 
Espanha 3,8 milhoes 
Reino Unido 1,3 milhoes 
Alemanha 800 mil 
Franca 600mil 
Holanda 300 mil 
lt;\lia 250 mi l 
Japao 30mil 

Fonte: Estatfsticas do Turismo, 1994, INE: 

De acentuar que o modelo de desenvolvimento adop
tado para Portugal levou, por um lado, a que se tenha 
transformado num sector chave da economia, mas agra
vou, tal como em outros pafses, as assimetrias regionais. 
Gerando segregac;:oes espaciais, onde a promoc;:ao de 
certas regi6es turfsticas foi claramcnte contniria ao 
desenvolvimento harm6nio do territ6rio. 

Produziu impactos negativos, nomeadamente no lito
raJ, alguns dos quais irreversfveis. Nao permitiu o desen
volvimento sustentado, obrigando por isso, a repensar o 
ordenamento do territ6rio atraves de instrumentos varios 
como por exemplo, os Pianos de Ordenamcnto do Li toral 
-POL. No caso particular de Portugal, para que os impac
tos, a varios nfveis, possam ainda, ser geridos, e neces
saria que haja capacidade de resposta em algumas areas 
chave: melhorar numerosas infraestruturas; desenvolver 
uma boa relac;:ao entre o prec;:o e a qualidade da oferta; 
promover a qualidade do ambiente; promover a anima<;ao 
cullural ao Iongo de todo o ano; promover a defesa do 
turista enquanto consumidor; promover a formac;:ao pro
fissional ; diversificar os produtos e os mercados. 

S6 a implementac;:ao de algumas medidas podem 
permitir rendibilizar a actividade turfstica e minimizar 
alguns dos seus efeitos negativos, facto comum a muitas 
outras rcgi6es mundiais. 

Em todos os pafses siio inumeros e diversitlcados os 
impactos gerados pela actividade turfstica em particular 
e na mobilidade ligada ao lazer em geral. No caso de 
regi6es onde ha uma pressao turfs tica elevada e, alem 
disso, se estivetmos em presenc;:a de espa<;os perifericos, 
onde as fragilidades sao acrescidas e e maior a difi
culdade de a populac;:ao fazer ouvir a sua voz junto das 
insti tuic;:oes responsaveis, as consequencias podem tor
nar-se nao s6 particularmente perigosas como os pre
jufzos, irreversfveis. Neste domfnio nao e s6 Portugal mas 
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sim outras regioes do mundo onde o turismo assumiu 
dimensoes territoriais, econ6micas e sociais importantes. 

5 ·OS IMPACTOS NO TERRITORIO 

E diticil e scmpre discutfvel inumerar um conjunto de 
impactos que o lazer ern geral e o turismo em particular 
induzem. 

De um modo simples pode afirmar-se que se pro
duzem impactos no ambiente natural e nos espa~os 

construfdos. 
No primeiro caso atraves, por exemplo, da destruic;ao 

de especies vegetais e animais, quer pela constru~ao 
desordcnada de grandes empreendimentos turfsticos, quer 
pela construc;ao de circuitos para vefculos de todo o ter
rene em areas fisicamente fnigeis. 

0 aumento de divcrsos tipos de poluic;ao: sonora, 
atmosfcrica, rcsfduos s6lidos, aliados ao acrescimo do 
risco de ocorrencia de desmoronamentos - freq uente
mente ligados a constru~ao de novas vias e ao aumento 
sazonal de trat'cgo - , nao s6 constituem impactos nega
tives no territ6rio como aumentam a inseguran~a do 
turista e da popu l a~iio local, gerando por vezes contlitos 
entre eles. Claro q ue se trata apenas de considerar alguns 
dos muitos impactos, estes negativos, que a mobilidade 
ligada ao lazer em geral e ao turismo provocam. Mas 
deve salientar-sc que existem muitas consequencias bene
ficas. Uma das quais, e por paradoxa! que parec;a, decorre 
das primeiras. Isto e, OS impactos negatives obrigaram a 
repensar o territorio, a repensar alguns segmentos da 
actividade turfstica nomeadamente quando est<i em causa 
o meio natural e deste modo podem vir a beneticiar areas 
onde os efeitos negatives ainda nao existem ou te rn, 
ainda, pouca rclcvancia. 

Tambem o espa~o construfdo nao fica alheio a pressao 
turfstica. Desdc a alterac;ao, por vezes total. na tipologia 
de centres populacionais agora com nova funcionalidade, 
ate a revitalizac;ao de areas que de outre modo cami
nhariam rapidamcnte para a sua degradac;ao; a reutiliza
~ao de ediffcios degradados e reconstrufdos com objec
tives multifuncionais; a recuperac;ao de antigas habita
c;oes, algumas com significative valor patrimonial e tem 
no turismo de habita~ao, no turismo rural ou na residen
cia secundaria, novas vocac;oes. 

Em sentido mais geral, impactos de natureza cultural 
devem cada vcz mais de ser considerados. Podem pro
mover produtos artesanais, recuperar artes e offcios 
locais, devolver il memoria eventos varies, feiras medie
vais, festivais de componentes diversas. 

Mas podem tambem gerar efeitos negatives: adop~ao 
de habitos e modelos difundidos pelos turistas que, em 
confronto n1pido, podem colidir com os padr6es locais: 
altera~6es alimentares, aumenro do consumo nomeada
mente de determinadas bcbidas alco6licas; altera~6es nas 
estruturas e valorcs familiares locais; aumento da prosti
tui~ao e potencial acrescimo na difusao de doen~as como 
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SIDA, Hepatite B e toxicodependencia. Recorde-se os 
efeitos, que neste domfnio, a lguns segmentos da acti
vidade turfstica tem ocasionado em algumas regiocs 
asiaticas (CLIFT, Stephen e PAGE, Stephen, 1996). 

Claro que os impactos de natureza econ6mica sao, 
talvez, os mais visfveis e aqueles a que sc faz maior 
apelo, no entanto nao esque~amos que o seu el'eito mul
tiplicador funciona nos dois sentidos . 

Sc as actividades ligadas ao lazer em geral e ao 
turismo em particular, sao geradoras de riqueza e 
s: n6nimo de qualidade de vida, e neccss<1rio cada vez 
TJ1ais que a consciencia de cidadania, a solidariedade 
entre regi6es ricas e regi6es pobres e a sua dimensao 
transgeracional estejam sempre presentes. 

6 · EM SINTESE 

A sociedade actual cria e produz necessidades que os 
diferentes sistemas de moda induzem a novas e reinven
tadas formas de mobilidade. Os fluxos - diarios, de tim
-de-semana, ferias, neg6cios, OU ligados a popuJa~iiO 
reformada -, fazem deslocar, (re) localizar, (re)distribuir, 
largos milh6es de indivfduos ao Iongo do ano, c riando, 
tambem, contigura~oes espaciais que reproduzem o 
tempo de estada e os grupos sociais que as utilizam. Estas 
estruturas espaciais sao vocacionadas para quem as con
some, muitas vezes de uma forma efemera, mas que 
deixam no territ6rio a "marca" da sua passagem. Impac
tos que passam pelas economias locais, regionais e 
nacionais, impactos no ambiente e na cultura, nas popu
la~6es locais mas tambem nas populac;oes que utili zam 
esses espac;os de lazer. 

Nos pafses desenvolvidos, viajar, ou fazer turismo, e 
cada vez mais um valor simb61ico quer para quem o 
faz, quer para os grupos sociais que nao lhe tem acesso. 
Viajar, ou fazer turismo torna-se, ass im, um fen6meno 
cultural neste final de seculo, urn dos sfmbolos da 
sociedade de bem-estar. "A forc;a da imagem que 
caracteriza os lugares turfsticos corresponde a uma 
especie de territ6rio mental onde realidade e mitos vao 
servir de suporte a descoberta e a viagem" (LOZATO
GIOTART, 1993). 
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