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RESUMO 

Se porum lado a pnitica do turismo se prende, regra geral, com um ambiente 
de qualidade, por outro, a actividade turlstica e, sobretudo, a falta de OI'Clena
mento e de uma gestiio racional dos espa~os, leva, frequentemente, a degrada~iio 
das condi~5es ambientais, que pode atingir n.fveis que inclusivamente venham 
a pl>r em causa a sua permanencia. Hll no entanto a ter em atencyil.o que, por 
vezes, slio as pr6prias necessidades do turismo, em tennos ambientais, que levam 
a polfticas de conserva9iio da natureza e da qualidade do ambiente, que mais niio 
visam que a manutencyiio ou mesmo a criac;iio, ainda que artificial, das condic;5es 
propfcias a prlitica de uma actividade de grande rendibilidade econ6miCI\. 

Pretende-se, com esta nota, mostrar, porum lado, como o turismo passou 
de urn fen6meno restrito a alguns grupos sociais a um fen6meno massificado e, 
al6m disso, mostrar como a sua prlltica pode, frequentemente, gerar graves 
rupturas ambientais. A nao serem acauteladas medidas que permitam um certo 
equilfbrio entre a qualidade do ambiente e a prlltica turfstica, num mundo cada 
vez mais aberto, mais pequeno e em que a populacyil.o, devido ao aumento gene
ralizado dos padr5es culturais, se torna cada vez mais exigente, verificar-se-~, 
pelo menos nas regi5es em que as si~c;5es de degradac;ao ambiental se tornem 
mais graves, aquilo que e conhecido pelo fen6meno de «destruicyao do turismo 
pelo turismo•. 

RESUME 

Le ph6nom~ne touristique est peut-etre l'une des expressions les plus ache
v6es de Ia societ6 de consommation. Consid6r6 pendant longtemps comme un 
pMnom~ne marginal, il a assume progressivement une dimension inattendue qui 
se refl~te dans diff6rents domaines . lnduites en grande partie par Ia societ6 indus-
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trielle, ses incidences sur l'espace ont suscite de nouvelles reflexions qui depuis 
le milieu du XX 0 S, se sont non seulement multipliees mais ont aussi apporte 
de nouvelles perspectives en fonction des modifications apportees A I' espace. 

C'est principalement A partir des ann6es cinquante qu'une nouvelle dyna
mique anime !'intense mouvement de recherche de nouveaux espaces de loisirs, 
hors de leur localisation habituelle. Le Sud de !'Europe se convertit rapidement 
en un espace de loisirs pour les populations des regions industrialisees tandis que 
l'espace cesse, en de nombreux endroits, d ' etre un facteur de production pour 
devenir un object de consommation. 

Cependant, si le tourisme se pratique en regie generale dans un environ
nement de qualite, il se produit souvent que cette pratique, et surtoutl'absence 
d'un ordre rationnel dans Ia gestion de l'espace, conduise A Ia degradation des 
conditions.ecologiques A un degre tel que le tourisme lui-meme en arrive A etre 
compromis. n faut des lors prendre en consideration que ce soot pe.rfois les besoins 
du tourisme lui-meme qui entrainent des politiques de protection de Ia nature et 
de la qualite de l'environnement, qui ne visent rien d'autre que le maintien ou 
meme Ia creation artificielle de conditions propices A l'exerce d'activites 
hautement rentables. 

Par cette communication, nous desirons montrer comment le tourisme est 
passe du rang de pbenomene limite A certains groupes sociaux, A celui de pM
nomene de masse, et comment sa pratique peut frequemment entrainer de graves 
accidents ecologiques. Suite A quoi, A moins que ne soient prises de prudentes 
mesures d'6quilibre entre la qualite de l'environnement et Ia pratique du tourisme, 
dans un monde de plus en plus ouvert, theil.tre d'un rapprochement de plus en 
plus etroit des individus dll A 1' augmentation des exigences culturelles, on pourra 
assister au pbenomene connu comme la «destnu:tion du tourisme par le tourism<>, 
tout au moins lA ou les cas de degradation de l'environnement sont les plus aigus . 

SUMMARY 

The tourist phenomenon is perhaps one of the most complete expressions 
of the consumer society. Considered for a long time as a peripheral pheno
menon, it has progressively taken on an unforeseen dimension, reflected in various 
domains. The industrial society has been largely responsible for spatial 
encroachment, giving rise to new considerations and, from the mid-20 th cen
tury, studies have not only increased but they have, above all, acquired novel 
perspectives in function with the profound modifications introduced into the sp11ces. 

It is mainly from the 1950s that a new dynamic has overseen the large move
ments of people seeking new places to enjoy their leisure, away from home. 
Southern Europe has rapidly turned into the place where people from industria
lized Europe go to spend their leisure time, and space has, in many regions, become 
a consumer object of a factor of production . 

But if, on the one hand, tourism goes together with environmental quality, 
then, on the other, if it is badly organized and lacks rational spatial management, 
it can often lead to degradation of the environment which may reach levels where 
continuation of tourism is put at risk. It must be borne in mind, however, that 
sometimes the requirements of tourism themselves, in envirolliilental terms, result 



in the implemantation of policies of nature conservation and protection of the 
environment which have no object in view other than the maintenance -or even 
creation, albeit artificial- of conditions favourable to the practice of a highly 
profitable economic activity. 

lbis paper attempts to show how tourism has changed from being a phe
nomenon restricted to certain social groups to being a phenomenon of the masses 
and, further, how its practice can often caUBe serious environmental disruption. 
Thus, in the absence of precautionary measures that eatablish a certain balance 
between environmental quality and tourism, in a world that is opening up all the 
time, as well as getting smaller, and one where we are learning more about cul
tural patterns and so becoming more demanding, what will happen, at least in 
those regions where environmental damage is getting worse, will be the phe
nomenon of •destruction of tourism by tourism.•. 

1 - INTRODUCAO 

0 turismo, fen6meno essencialmente geogratico, corresponde talvez a uma 
das express6es mais acabadas da sociedade de consumo. Considerado durante 
largo tempo como fen6meno marginal assume, progressivamente, uma dimensao 
nao prevista e que se reflecte nos mais diversos domfnios. 0 fen6meno tuns
rico, nao sendo urn facto novo, e em grande parte induzido pela sociedade indus
trial e as suas incidencias espaciais geram novas reflexoes, sendo a partir de 
meados do s&ulo XX que os estudos nao s6 aumentam como, sobretudo, adqui
rem perspectivas inovadoras na interpret~o das profundas modificac6es que 
este fen6meno introduz no espaco. 

E, principalmente, a partir dos anos 50 que uma nova dinAmica preside 
aos intensos fluxos das populacoes que procuram, fora da sua residenci~ habi
tual, novos espacos de lazer. 0 Sui da Europa converte-se, rapidamente, no 
espaco de 6cio das populac<>es oriundas da Europa industrializada. A conver
gencia de circunstAncias varias, entre as quais se salientam as condic5es ambien
tais naturais (o clima, o relevo do litoral, o mar), a paisagem, a existencia de 
urn valioso patrim6nio hist6rico e cultural e a proximidade da Europa rica, trans
formam aquele espaco num territ6rio particularmente atracrivo . A imagem tuns
rica tradicional dilui-se e cta Iugar a novas espacos onde a publicidade comanda 
os instrumentos e as estrategias econ6micas ligadas ao sector do turismo. Nesta 
dinAmica o espaco deixa de ser urn factor de producao e transforma-se num 
objecto de consumo. 

Em 1950, e a escala do planeta, o movimento tunstico deslocava 
cerca de 25 286 000 indivfduos enquanto em 1970 aquele valor sobe 
para 168 000 000, correspondendo, por isso, a urn acrescimo pr6ximo de 660%. 
No final da decada de 80 o total de viagens realizadas, por raz6es turfsricas, 
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rondou 1,5 mil milh5es. A escala europeia, os dados mais recentes referem 
que cerca de 200 milh5es de europeus (quase metade da populacao da CEE) 
passa ferias fora da sua residencia habitual, o que pode de alguma maneira indi
car a importAncia que o fen6meno assume neste espaco europeu. 

Entre 1970 e 1980 as receitas provenientes do turismo internacional aumen
taram a uma taxa anual de 18,2%, valor pr6ximo do relativo ao crescimento 
das ex:portacoes mundiais. Estudos recentes apontam para que no ano 2 000 as 
receitas turfsticas mundiais rondem 400 mil milh5es de d6lares, o que signi
fica 10% das transa~Oes econ6micas mundiais. 

Perante· a importAncia crescente deste «novo• fen6meno algumas interro-
gacoes se colocam: 

- 0 que faz movimentar estes milhoes de turistas? 
- Que raz5es levam OS indivfdUOS a busca de espacos de lazer? 
- Que fen6menos presidem a escolha de determinados espacos e a recusa 

de outros? 

1-Como afrrma Jean-Marie MrossEc (1977) «O espaco turfstico e antes 
de tudo uma imagem». Imagem complexa, sonhada, adormecida, algumas vezes 
realizada e que reflecte livros, filmes, pinturas, roteiros, odores, sons, sensac6es, 
enfim as experiencias e o imaginario de cada indivfduo. Imagens diferentes 
que se sobrep5em ou nao, mas que tern urn papel fundamental na escolha deste 
ou daquele Iugar. 

Para alguns autores (MIOSSEC, 1977 e RAFESTIN, 1986) essa imagem 
decomp5e-se em tres. A mais profunda, global, relacionada com imperativos 
de natureza biol6gica e territorial e que encerra, provavelmente, o passado Ion
gfnquo de nomadismo, de liberdade, do domfnio dos espacos e, tambem, uma 
imagem onde o imaginario se confunde com o mftico e prende-se, na sua essen
cia, com os espacos naturais, com as paisagens abertas, com as relac6es 
harm6nicas Homem/Meio. 

A imagem tradicional fixa-se, lentamente, durante seculos . Cada socie
dade, tal como cada grupo social, valoriza o seu territ6rio e transmite-o de geracao 
em geracao. Peter GouLD (1966) mostrou que a percepeao do espaco ame
ricana tern como referendal o Oeste, fronteira aberta sobre o infinito, sabre 
o futuro e que e, tambem, uma imagem mftica. Esta imagem tradicional depende 
da distAncia mas e, essencialmente, funcao da cultura. Provavelmente para urn 
europeu, ou urn americano, os espacos turfsticos do chamado «terceiro mundo» 
sao ainda caracterizados pelas grandes areas verdes onde a poluicao esta ausente 
eo trAnsito nao existe. A Africa, no seu conjunto, faz parte do imaginario dos 
pafses colonizadores, e constitui ainda, para alguns, uma imagem considera
velmente diferente daquela que corresponde a actual realidade africana. 
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A nova imagem turfstica, a imagem actual, ~ autorregulada, controlada, 
e e-nos transmirida no sentido de nao sermos n6s a ter oportunidade de 
escolha. A importfulcia cada vez maior da publicidade introduz, ainda que de 
uma forma inconsciente, nao s6 novos conceitos de lazer, como nos coloca 
perante «Opc;OeS» de consumo de espa~s turfsticos. Desenvolve-se, assim, uma 
dialetica constante em tomo de urn trifulgulo: o turista, o espaco turfstico e o 
agente turfstico, em que este tern vindo a assumir urn papel cada vez maior. 
Isto ~. este projecta as viagens, converte-as em imagens e difunde-as. As res
pastas, por parte da populacao, dependem de circunsta.ncias vmas, muitas das 
quais se inserem nas diferentes e diversas raz6es que ajudam a perceber a 
evolucao e dinamica do fen6meno turfstico. 

2 - A EVOLUCAO DO FEN6MENO TUR.fSTICO 

A origem do voclbulo turismo parece relacionar-se com a expressao inglesa 
«the tour» que terci em Franca como equivalente «le touD>, e que designava, no 
final do seculo XVIII ou j<i no infcio do seculo XIX, a viagem de ida e de volta 
que os jovens aristocratas britanicos realizavam a Franca, a It<ilia ou a Grecia 
com o intuito de completar a sua educacao. Por~m. e urn facto que as des
Iocac6es de «Car<icter turfstico» remontam a civilizacoes bern mais antigas. 

Os exemplos que nos chegaram de viagens realizadas com intuitos de lazer 
e com mudanca temporc1ria de residencia habitual, mostram que, quer alguns 
Gregos, quer alguns Romanos, procuravam ja, durante uma parte do ano, a 
fuga ao quotidiano das principais cidades de entao. 

Nos seculos XVII e XVIII cidades como Roma, Avignon, Sevilha ou 
Insbruk, constituem os principais centros que a burguesia, os artistas e os inte
lectuais de entao procuram, embora ainda com preocupacoes essencialmente 
educativas. S6 mais tarde a viagem com~a a adquirir uma funcao Iudica. 
0 movimento romfultico, que entretanto comeca a desenhar-se, produz, tam
bern, nos turistas de entao, novas necessidades. Em meados do seculo XVIll 
ha como que um «reencontrO» com as actividades turfsticas condicionadas pela 
natureza (cfr. BESANCENOT, 1990, p. 4) . Chamonix, em Franca, e Bad 
Gastein, na Austria, entram numa importante fase de desenvolvimento asso
ciada ao termalismo e aos desportos de invemo. 

A partir dos finais de seculo XVIII e infcio do seculo XIX novos espacos 
sao procurados pela clientela que, at~ entao, tinha nas termas, nos grandes cen
tros culturais da ~poca, ou na montanha, os espacos turfsticos privilegiados. 
0 Iitoral mediterrAneo comeca a ser procurado, •nao nos meses mais quentes 
como mais tarde suceder<i, mas na ~poca do ano em que a temperatura e mais 
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amena. A Riviera Franco-Italiana transforma-se no espaco turfstico mais pro
curado por uma burguesia e aristocracia «in vernal». Com o calor dos meses 
de Julbo e Agosto, esta populacao procurava em Chamonix, Saint-Moritz ou 
em algumas praias do Atlfultico, da Mancha ou do Mar do Norte, temperaturas 
rna is amenas. 

A mudanca, que no final do seculo passado se opera relativamente aos 
banbos de mar vai ser decisiva para que o litoral passe a ser o principal ponto 
de chegada dos fluxos turfsticos. Os efeitos tera¢uticos das aguas salgadas 
sao largamente difundidos e as vantagens de urn clima homot~rmico vao-se pro
gressivamente perdendo em favor do desfrutar pleno da «estacao quente». 
As costas <la Florida, da Calif6mia, de Cuba ou do M~xico com~am a ser 
procuradas pelos norte-americanos desde OS finais do seculo XIX. 

Na Europa o processo ~ mais Iento embora de os primeiros passos ainda 
no infcio de seculo XX. E a partir do final da 1. a Guerra Mundial que a pro
cura de espacos litorais com~a a crescer a urn ritmo que nao parara de 
aumentar t. 

As mudancas que se operam na Europa a partir da 2. a Guerra Mundial 
vao comandar todo o processo que ainda caracteriza o fen6meno turfstico. 
0 turismo modemo decorre do desenvolvimento da sociedade industrial e urba
nizada. A actividade turfstica apropria-se do espaco e converte-o em objecto 
de consumo, modifica as prioridades relativamente ao uso do solo e dos recur
sos naturais, com fortes consequencias ambientais. Servindo de orientadora 
aos mais diversos sub-sectores da actividade econ6mica, leva a uma massiva 
terciarizacao das populacf>es. Aiem dis so, o seu efeito multiplicador pode fun
cionar como importante acelerador do desenvolvimento, embora como fen6-
meno largamente dependente de conjunturas econ6micas e polfticas, possa 
permitir que situacoes de crise se expandam mais rapidamente a outros sec
tores produtivos. 

Em menos de urn quarto de seculo grandes espacos viram as suas func<>es 
agrfcola e piscat6ria substitufdas pelas funcoes turfstica ou recreativa. Isto ~. 
o fen6meno turfstico provocou em numerosas areas, rapidas mudancas mor
fo16gicas e estruturais que podem gerar rupturas ambientais irreversfveis e que 

1 Sin6nimo das modifica90es que se estavam a verificar, quer em rela9iio aos fluxos 
turlsticos, quer relativamente ao impacto espacial que comC9am a gerar, parece sera publi
ca9iio, em 1902, por A. BROUGIER do estudo L'importance du Turisme en Baviere (cfr. 
K. RUPERT, 1978, p. 189). De resto a nQ9iiO de Geografia do Turismo e introduzida 
tr& anos mais tarde (1905) por 1. STRADNER e em 1939 o trabalho de POSER marca, em 
termos de analise do fen6meno tur:fstico, uma nova etapa. Aquele autor reflecte, quer a 
prop6sito •da fun9iio essencial que a paisa gem adquire no seio da geografia do turismo», 
quer tambem em rela9iio ao impacto que este fen6meno gera no espa90. 
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em rela~ao ao espa~o tur!stico desenvolvido podem funcionar como acelera
dores de graves crises econ6micas e sociais. 

As grandes transforma~oes que, ap6s a 2. a Grande Guerra Mundial, se 
operam no fen6meno tur!stico geram algumas questC>es no sentido de se tentar 
explicar e compreender essas modifica~C>es. 

- Que raz6es presidem as essas mudancas? 
-Que explicacoes permitem explicar a passagem de um fen6meno alta-

mente selectivo a urn fen6meno de massas? 
-Qual o(s) impacto(s) que essas mudancas podem provocar no espaco? 

0 crescimento econ6mico operado, a partir dos anos 50, em alguns paf
ses, e 0 grande indutor das altera<;Oes que 0 fen6meno turfstico assume. 0 acres
cimo verificado nas sociedades industriais em relacao ao PIB, vai permitir que 
cada vez mais urn maior quantitativa de populacao tenha acessibilidade ao lazer. 

A separacao, cada vez maior, entre tempo de·trabalho e tempo livre e simul
taneamente a institucionalizacao das ferias pagas fazem com que um numero 
cad a maior de indivfduos viage; alem disso, a melhoria generalizada dos meios 
de transportee a diminuicao relativa dos custos, nomeadamente em relacao ao 
autorn6vel e aos transportes aereos, constituem, tambem, factores de importancia 
decisiva na expansao do turismo. 

Por outro !ado, a melhoria generalizada da rede de infraestruturas favo
rece «O acesso as zonas turfsticas pois reduz a duracao do tempo de percurso» 
e e particularmente importante no desenvolvimento do turismo defim-de-semana 
(cfr. OCDE, 1980). 

Ha, no entanto, que considerar outros fen6menos cujo significado tern vindo 
a assumir uma expressao cada vez maior. 0 crescirnento da industrializacao 
associado a fndices de urbaniza~ao cada vez mais altos, tern gerado uma degra
da~ao progressiva da qualidade de vida nos grandes centros urbanos, provo
cando nas populac5es novas necessidades, nomeadamente em relacao a ocupacao 
dos tempos livres. E, alias, neste domfnio que, de uma forma geral, a difusao 
da informacao e, de urna forma particular, a publicidade, tern uma fun~ao deci
siva na escolha dos espa~os tur!sticos, pois desenvolvem «O gosto pela mobi
lidade e atraccao pelos pafses longfnquos e ex6ticos, favorecendo deste modo 
o crescimento e as novas formas de turismo» (cfr. OCDE, 1980). 

Por outro lado, o aumento generalizado da esperan~a de vida, associado 
a institucionalizacao da Seguran~a Social, permitem que cada vez mais urn 
numero maior de idosos viage, facto particularrnente importante ja que per
mite, em parte, assegurar nas epocas baixas o funcionamento de numerosos esta
belecirnentos turfsticos. 
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3 - 0 TURISMO EM PORTUGAL 

Portugal nao fica alheio a expansao que o fen6meno turfstico manifesta, 
nomeadamente a partir dos anos 60 e sobretudo como pafs receptor. No entanto, 
s6 por meados da decada de 70 urn novo ciclo se abre, dando-se infcio a urn 
novo ritmo de crescimento. Entre 1953 e 1963 o acrescimo dos turistas no 
pafs foi de 12%, enquanto na Espanha o aumento se cifrava em 20% e na Gre
cia era de 16% (cfr. CAvAco, 1980). At~ ao infcio da decada de 70, Portugal 
continua aver aumentado, ainda que de uma forma lenta, o numero de turistas 
estrangeiros que no pafs procuram espacos de lazer. A crise econ6mica dos 
primeiros anos de 70 e as alteracoes polfticas verificadas em Portugal geram 
uma quebra nos fluxos turfsticos, mas, no entanto, ja em meados desta decada 
assiste-se a uma recuperacao que sera comprovada nos anos oitenta. 

De facto, na ultima decada, o numero de turistas estrangeiros em Portugal 
apresenta urn acrescimo significativo (Quadro 1 e Figs. 1 e 2) . 

Em 1980 registaram-se 6 977 045 indivfduos, enquanto em 1989 o total 
cifrava-se em 16 475 799, o que representa urn aumento de 136,1%. Note-se, 
no en tanto, que a evolucao do mlmero de dormidas indica algumas modificac<>es 
na dinAmica dos fluxos turfsticos, ja que a variacao do total de dormidas estran
geiras em Portugal e quase metade da anterior. Este facto podera significar 

QUADRO 1- Numero de turistas e dormidas, em todos os meios de alojamento, 
no Continente, 1980-1989 

.A. nos Total Est. Var. (%) Total Dorm . Var. (%) 

1980 6977045 23 131000 

1981 7 277022 4 .3 . 28 406000 22.8 

1982 7 299 293 0.3 29 788 000 4.8 

1983 8 874 995 21.6 32067000 7 .6 

1984 9 811012 10.5 36 685 000 14.4 

1985 11691714 19 .2 41 801000 13.9 

1986 13 056 871 11.7 43 910000 5.1 

1987 16 173 276 23 .9 47778000 8.8 

1988 16 076 681 -0.59 50 471 000 5 .6 

1989 16475 799 2.4 51500 000 2 .0 

var. 80/89 9 498 754 136.1 28 369 000 122.6 

Fonte: Estatlsticas do Turismo, 1980 a 1989, INE, Lisboa. 
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que embora mais estrangeiros procurem, em Portugal, o local para passar ferias , 
permanecem menos tempo no pafs. E de resto o que indicam as Estat£sticas 
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F IG. 1-Evoluylio do nllmero de dormidas e total estrangeiros no Continente (1980-1989). 

do Turismo pois se em 1980 o numero m~io de dias que urn estrangeiro per
rnanecia no pafs era igual a 10,4, em 1987 passa a ser de 7,8 dias. Tambem 
a Ieitura da Fig. 3 e do Quadro 2 , corroboram, de algum modo, este facto , 
j<i que a estada media dos turistas estrangeiros em Portugal, na hotelaria, tern 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

FIG. 2- Varia~iio do numero de turistas no Continente (%) (1980-1989). 

vindo a decrescer. Em 1980 permaneciam 5 dias enquanto em 1989 apenas 
ficam, em media, 4,1 dias. 

Nos fluxos estrangeiros os mercados espanhol e ingles constituem os prin
cipais fomecedores dos que nos procuram, j<1 que representam mais de 50% 
dos que visitam o pafs . Porem, em Portugal, outros fen6menos assumem par
ticular importAncia, j<1 que deles podem decorrer problemas que, em termos 
ambientais, venham a adquirir graves propor~Oes no territ6rio nacional . 
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Em parte devido as suas condi~oes cli!:Mticas a procura, em Portugal, 
caracteriza-se por uma grande sazonalidade e por uma forte assimetria 
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• portuguescs 

B!J estrangciros 

FIG. 3 - Evolu~o da estada media, na hotelaria, no Continente 1980-1989. 

espacial . Estas circunstAncias provocam, quer grandes oscila~6es nas taxas de 
ocupacao, quer relat~vamente ao investimento que, como se compreende, pro
cura as areas onde os fluxos tern maior pressao. Por exemplo , em 1989, o 

QUADRO 2- Estada media, na hote1aria, no continente, 1980-1989 (n. 0 de dias) 

A. nos Portugueses Estrangeiros 

1980 3 .2 5.0 
1981 2.9 5.1 
1982 2.8 5.1 
1983 2 .6 4.'8 
1984 2.5 4.4 
1985 2.5 3.4 
1986 2.4 5 .0 
1987 2 .3 4 .7 
1988 2 .3 4 .7 
1989 2.2 4 .1 

Ponte: Estat(sticas do Turismo, 1980 a 1989, INE; Lisboa. 

investimento no Algarve, e nesta regiao tur(stica com particular incid~ncia espa
cial no litoral, o total de investimento significou quase metade (48,9%) do total 
do Continente (Quadro 3). . 

Quanto aos fluxos nacionais, a primeira questao a reter passa pelo facto 
de, no ultimo ano, apenas 28% da popula~lio portuguesa ter gozado ferias fora 
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da sua resid~ncia habitual. AJem disso, e tambem no caso dos portugueses, 
o litoral, ligado ao turismo balnear, e a regHio com maior capacidade atractiva 
o que pode aumentar as repercussoos negativas em relac;:ao ao impacto ambien
tal do fen6meno turfstico. 

Em termos de difusao espacial o padrao que caracteriza a distribuicao da 
actividade turfstica no pafs obriga a que se desenvolvam, com particular atencao. 
as polfticas de planeamento e ordenamento do territ6rio, quer porque a distri
buic;:ao deste fen6meno e particularmente assimetrica, quer porque pode vir a 

QUADRO 3- Investimento em diversos meios de alojamento, 
no Continente, 1989 (1 000 esc.) 

NORTE 

CENTRO 

LISBOA E VALE DO TEJO 

ALENTEJO 

ALGARVE 

CONTINENTE 

892 689 

720355 

3 811 267 

(:A)7 060 

5 760 151 

11791 689 

Fonte: Estatfsticas do Turismo, 1989, INE, Lisboa. 

acentuar as disparidades que tradicionalmente tern caracterizado o desenvol
vimento do pafs. E neste sentido que tern sido tomadas algumas medidas, embora 
ainda insuficientes, dentro das linhas polfticas que definem as «Grandes Opc;:oos 
do Plano» e que se enquadram nas estrategias orientadas pela Comunidade 
Econ6mica Europeia 2. 

0 Plano Nacional de Turismo, publicado em 1986, constitui outro impor
tante instrumento ja que define algumas linhas orientadoras conducentes a urn 
desenvolvimento turfstico que se pretende, por urn lado, harm6nico e, por outro, 
que permita que as populac;:oes assumam urn papel cada vez mais activo. 

4- TURISMO E AMBIENTE: COMPLEMENTARIDADE OU 
ANT AGONISMO? 

As relac;:oes entre a pratica das actividades turfsticas e a qualidade do 
arnbiente, embora conhecidas de todos , s6 muito parcialmente estao avaliadas 
pelos varios intervenientes no fen6meno turfstico e pelas pr6prias autoridades 

2 Refrra-se, por exemplo, o SIFIT- Sistema de Incentivos Financeiros ao Investi
mento no Turismo. 
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responsliveis pelas polfticas ambientais. Apesar da importfulcia dos problemas 
que se levantam a este nfvel, a complexidade das relac5es e a diversidade de 
interesses entre a pratica duma actividade de grande rendibilidade econ6mica 
e a qualidade do ambieote fazem com que estas relacoes nao estejam ainda total
mente estudadas em todas as suas implicacoes. 

Se, por urn lado, a pratica do turismo se prende, regra geral, com urn 
ambiente de qualidade, por outro, a pratica do turismo e, sobretudo, a falta 
de ordenamento e de uma gestao racional dos espacos, leva, frequentemente, 
a degradacao das condic5es ambientais, que pode atingir nfveis que inclusi
vamente venham a p(,r em causa a permanencia desta actividade. Ha no en tanto 
a ter em atencao que, por vezes, sao as pr6prias necessidades do turismo, em 
termos ambientais, que levam a polfticas de conservacao da natureza e da qua
lidade do ambiente, que mais nao visam que a manutencao ou mesmo a criacao, 
ainda que artificial, das condic6es propfcias a prntica de uma actividade de grande 
rendibilidade econ6mica. 

Segundo relat6rio publicado pela OCDE (1980), entre os factores que con
dicionam a escolha dos sftios para a pratica do turismo, o caracter atractivo 
da paisagem, a qualidade do clima e as condicoes de pureza das aguas e do 
ar ocupam os primeiros lugares, vindo apenas depois destes os factores de natu
reza econ6mica e social. 

· Esta situacao, valida em termos gerais, torna-se ainda mais determinante 
quando analisamos as actividades turfsticas directamente ligadas as actividades 
de ar livre, caso do turismo litoral (balnear) e do turismo ligado aos desportos 
de inverno. 

Parece nao oferecer duvida que sao as condicoes ambientais e nomeada
mente as climaticas que conferem ao litoral mediterrfuleo caracterfsticas fmpa
res, tornando-o numa das principais areas de procura e oferta turfsticas a nfvel 
global. Ainda que em posicao marginal, e no contexto da bacia mediterrAnea 
e das suas caracterfsticas ambientais que deve ser entendida a grande maior parte 
da actividade turfstica do nosso pafs , marcada pelo forte predomfnio do turismo 
balnear litoral e pelo caracter sazonal que lhe esta associado. 

0 conjunto de actividades praticadas durante o perfodo de ferias de Verao 
e sobretudo aquelas que se ligam ao mare a praia implicam determinadas con
dic5es climaticas entre as quais assumem particular relevo a ausencia de pre
cipitacao, a insolacao, as temperaturas elevadas e o vento nao muito forte. 

Apesar deste tipo de actividades turfsticas nao se traduzir apenas pela per
manencia das pessoas nas praias , ja que aqui se incluem deslocac6es, normal
mente curtas, para outros espacos e com outros objectivos que nao os simples 
banhos de sol e de mar, nao M duvida que sao precisamente o Sol e o Mar 
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os grandes catalizadores desta actividade. Assim, para alem de beleza das pai
sagens 3, das condi~6es de pureza do ar e da agua, da riqueza hist6rico
-monumental das regioes ~ do seu valor em termos etnograficos, marcados 
sobretudo atraves do artesanato e da cozinha regionais, sera de atribuir urn par
ticular significado ao clima no contexto das condic6es ambientais requeridas 
pela pnitica do turismo. 

Em termos muito gerais pode dizer-se que o clima regional constitui urn 
importante factor de atra~o turfstica. 0 clima, ou talvez melhor, a sucessao 
de tipos de tempo que o constituem, apresenta-se como urn recurso natural reno
vavel cujas grandes particularidades advem da sua variabilidade espacial e tem
poral (sobretudo sazonal) e do facto de se tratar de um recurso nao transportavel 
nem armazenavel, portanto urn recurso que apenas pode ser consumido no local 
e no tempo oportuno (J. P. BESANCENOT, 1990). 

Aiem disso, como qualquer outro recurso natural, «participa da contin
gencia inerente a tudo o que diz respeito ao homem• (J. P. BESANCENOT, 

op. cit., p. 5), dependendo o seu valor, tanto das condi~6es fisiol6gicas de cada 
urn dos homens como, sobretudo, dos modelos psicol6gicos, sociais e culturais 
que em cada momento se formam na ~ das pessoas 4 • Dito doutra forma, 
o clima, enquanto recurso, apenas adquire todo o seu valor quando revestido 
da sua dimensao simb6lica. Esta dimensao, que nao e a mesma para todos os 
grupos humanos e que nao e imutavel ao Iongo do tempo, resulta de complexos 
processos de construcao, entre os quais assume particular e decisivo relevo a 
publicidade diariamente debitada nos 6rgaos da comunicacao social pelos ope
radores turfsticos. 

Assim, e apesar da enorme importAncia das condi~oes climaticas, 
torna-se particularmente diffcil, ou pelo menos sera necessario uma enorme pru
dencia no estabelecimento de criterios que, com base em valores de elementos 
climaticos, permitam avaliar as potencialidades turfsticas desta ou daquela 

3 Ao inventariarem as potencialidades turlstica.s do Baixo-Mondego, P. REBELO et 
al. (1990), mostram a importdncia da riqueza do Patrim6nio Naturale da diversidade pai
sagfstica no potenciar da actividade turlstica desta regiao, que atinge, ja um grande desen
volvimento no seu Literal. 

4 Um dos melhore!l exemplos e apresentado pelo proprio BESANCENOI' (p. 16), ao 
contrapor ~ obstinada procura de Sol e de uma pele bron.zeada, apanagio dos tempos recen
tes, o •elogio do p6 de arroz» caracteristico da segunda metade do seculo XIX, quando as 
senhoras, apesar de frequentarem as estdncias de veraneio, procuravam manter a pele branca 
e diafana protegendo-se com a sombrinha do menor raio de Sol. 

Mesmo actualrnente parece registar-se, ainda que niio tanto com base em raz5es de 
natureza socio-<:ultural mas com raz5es que se prendem mais com val ores de natureza m6dico
-sanitaria, uma diminui9iio acentuado do «culto do bronzeado». 
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area. No entanto, as tentativas para estabelecer as vo~6es ou as aptid6es 
para o turismo com base nas condi~oes climaticas regionais ou locais sao 
frequentes (ver, a prop6sito, BESANCENOT, op. cit., pp. 27 e segts.), mesmo 
no nosso pais (A. B. FERREIRA, 1983), onde os estudos de climatologia apli
cada pouca aten~ao tern merecido por parte dos ge6grafos, pelo menos ate ao 
momento . 

Com base em fndices construfdos atraves dos valores nonnais ou com base 
em tipos de tempo definidos atraves das combina¢es diarias dos elementos atmos
fericos, as tentativas para detenninar as aptid6es deste ou daquele sftio tern sem
pre em atenc;ao as exigencias em termos climaticos dos turistas. Estas assentam 
em quatro pontos fundamentais: 

- Seguran~ em rel~ao as catastrofes naturais de natureza climatica e aos 
riscos de doen~a relacionados com valores extremos do clima; 

- Conforto, tanto do ponto de vista termico como higrometrico, em rel~ao 
com as necessidades fisiol6gicas dos organismos humanos e a sua resposta perante 
as condi~6es climaticas ambientais; 

- Caracter agradavel do clima, que tern, como e 6bvio; urn caracter for
temente subjectivo; 

- Condi~oes atmosfericas especfficas requeridas para a pratica de deter
minados tipos de desporto intimamente associados ao fen6meno turfstico, como 
e o caso da existencia de vento para a pn1tica do «Surf,.. 

Para alem dos elementos climaticos responsaveis pelas condi~6es atras refe
ridas, assume urn particular relevo a variabilidade das condi~6es de tempo e, 
consequentemente, a garantia de manutencao de boas condicoes climaticas que 
cada regiao pode oferecer. 

Em relacao ao caso portugues e ao seu espaco litoral, ainda que de urn 
modo geral se registem, durante os meses de Verao, condi~6es climaticas favo
raveis para a pratica do turismo, a verdade e que sao sentidas diferen~as bern 
marcadas entre as condic6es que se registam nas costas ocidental e meridional, 
que alias se repercutem directamente no volume desta actividade (ver, por exem
plo, quadro 3). Das diferentes aptid6es climaticas para o turismo das costas 
ibericas nos da conta o pr6prio J . P. BESANcENOT (op. cit., figs. 27, 31 e 35). 
Para marcar essa diversidade no espa~o litoral portugues podem ser utilizados 
varios dos metodos propostos por este autor, desde a utilizac;ao dos valores de 
urn elemento climatico de grande significado para esta actividade, como 
acontece com a insola~ao (Fig. 4-B), ate a utilizacao de indices como o de 
N. E . DAVIS (1968) , que relaciona os valores da temperatura, insolacao e pre
cipitacao (Fig. 4-A) . 
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Demonstrada a importftncia das condi90es climaticas na escolha das regi6es 
turfsticas, importa agora uma descida ao pormenor para destrin9ar os factores 
que , dentro de regioes com condi96es climaticas sensivelmente aruUogas (caso 
do Algarve, por exemplo). levam a escolha dos sftios turfsticos propriamente 
ditos. Para alem dos factores de natureza sociol6gica (o prestfgio de cada uma 
das estAncias turfsticas e, como foi ja referido, extremamente importante) e 

A 

14 

D - c9DD 

~-SOD -1000 

• - >1000 

8 

' 
.... ·' 

~~-r--------

I {h ) 

D - •1000 

~ - 1000 -1100 

- - >1100 

FIG. 4- Potencialidades turlsticas em termos climll.ticos do Literal portugu!s. A- indice 
estival deN. E. DAVIES (1968), citado per J.P. BESANCENOT (1990); o fndice (ld) e dado 
pela f6nnula ld = 18 Tx + 0,217 I- 0,276 P + 320, em que Tx e a temperatura maxima 
media do trimestte Junho-Agosto, I a insola~iio total em horas desse mesmo ttimestte ePa 
precipita~iio total nesse perlodo. B- Insola~iio total, em horas, do trimestre Junho-Agosto. 

econ6mica, jogam agora urn papel determinante outros elementos ambientais, 
como eo caso do valor estetico da paisagem, do grau de poluicao, do grau de 
concentracao de pessoas e do stress daf decorrente, dos valores etnogrcificos 
e culturais de cada urn dos locais, etc. 

Mesmono caso do turismo balnear de veraneio, estes elementos sao impor
tantes, dadas as rela96es de complementaridade que se registam ·entre as 
praias, principais motores da actividade turfstica, e as cireas urbanas e rurais 
que as envolvern e que dao resposta as necessidades em termos hidicos, sociais 
e culturais dos turistas. 

Se a pratica do turisrno implica urn ambiente com urn certo grau de qua
lidade, quer ao nfvel dos seus elementos ffsico-naturais, quer ao nfvel dos seus 
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elementos econ6micos, sociais e culturais, nao e menos verdade que a pr<itica 
desta actividade, o desenvolvimento das infra-estruturas que com ela se rela
cionam e o caracter sazonal de que normalmente se reveste, associado a uma 
m<1 gestao do espac;o ou mesmo a total falta de ordenamento, fazem com que 
as agressOes sabre o ambiente sejam frequentes e repetidas, pondo em causa 
as condiCOes ambientais de espacos, ecossistemas e paisagens que, apesar da 
sua riqueza, sao extremamente frngeis, como acontece com a generalidade das 
regi0e8 litorais. 

Sem pretendermos a exaustao, enumeram-se os principais impactos nega
tivos sabre o ambiente, decorrentes, directa ou indirectamente, da pratica da 
actividade turfstica no litoral: 

- poluicao das aguas, ligada a uma sobrecarga das infra-estruturas de 
saneamento urbano que, quando existem (!) foram, em regra, planeadas tendo 
em vista as necessidades das populacoos locais e nao tendo em conta o rapido 
crescimento da actividade turfstica e, sobretudo, a concentracao de populacao 
registada na ~a alta, pelo que e comum verificarem-se descargas directas 
para os rios e o oceano; 

- poluicao atraves da acumulacao de lixos, particularmente em espacos 
verdes e espacos florestais muito procurados para piqueniques, campismo sel
vagem e outras actividades de ar livre; 

- poluicao aclistica, ligada particularmente ao uso de vefculos motorizados; 
- modificacao, nem sempre previamente calculada, das linhas de costa, 

resultantes da instalacao ou ampliacao de instalacoes portuarias de grande 
envergadura; 

- degradacao, ou pelo menos a reducao progressiva dos espacos naturais 
e agrfcolas (REN e RAN) s, transformados em espacos urbanos de utilizacao 
turfstica; 

- destruicao directa ou indirecta da vegetacao arb6rea e sobretudo da vege
tacao arbustiva e herMcea que constituem o sub-bosque, dada a intensa utili
zacao dos espac;.os florestais pr6ximos do Litoral . Assume tam bern urn particular 
significado a destruicao, ainda que parcial, da vegetacao dunar e em especial 
da duna prim<iria, motivada pela intensa utilizacao das praias e dos seus aces
sos, pelas implicac0es que esta destruicao pode .ter na pr6pria dinamica dunar 
e, consequentemente, na dinAm.ica costeira; 

- destruicao directa ou indirecta da fauna, com especial destaque para a 
fauna aquatica; 

- degradacao geral das paisagens e dos sftios e monumentos hist6ricos; 

5 ReseiVa Ecol6gica Nacional e ReseiVa Agricola Nacional. 
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- elevada concentracao de populacao. gerando engarrafamentos vmos e 
situac6es de stress; 

- modificacao temporaria dos modos de vida das popula<;Oes Iocais, com 
geracac> de conflitos, quer com os turistas, quer mesmo dentro das pr6prias comu
nidades locais. 

No entanto , nero sempre a actividade turfstica se traduz numa degradacao 
acentuada das condicoes ambientais, podendo inclusivamente funcionar como 
motor para polfticas de conservacao ou mesmo de recuperacao da natureza e 
do ambiente. 

Assim, por urn lado, o turismo enquanto actividade econ6mica pode for
necer receitas regionais e locais que sirvam de argumento para a exclusao, dos 
espacos com vocacao turfstica, de outras actividades econ6micas even
tualmente mais lesivas das condicoos ambientais. Sao exemplos algumas indUs
trias extractivas ou industrias transformadoras pesadas que, por condicionalis
mos que l~e sao inerentes, escolhem, muitas vezes, para a sua instala<;ao, espa~s 
com forte aptidao turfstica, como e o caso das regioes litorais. 

Por outro lado, as necessidades de boas condic5es ambientais para a pni
tica de urn turismo de qualidade tern Ievado as entidades respons<iveis pelas polf
ticas ambientais a desenvolver estrategias de proteccao que, apesar de motivadas 
por razoes de natureza essencialmente econ6mica, acabam por traduzir-se por 
melhoria acentuadas nas condicoos ambientais. E talvez dentro desta linha de 
accoos que se inserem muitas das medidas de natureza ambiental que tern sido 
tomadas recentemente no Iitoral do nosso pafs, desde a demolicao de constru<;Oes 
clandestinas sobre a linha de costa. ate a recuperacao de espa~s verdes ou mesmo 
a preocupacao crescente que se tern vindo a registar em relacao as pedreiras 
e areeiros que se instalam no Litoral, como acontece com as pedreiras das 
Serras da Amibida e da Boa Viagem. 

CONCLUSOES 

As inUm.eras questoos que atr<is foram levantadas poder-se-ao resumir assim: 
que estrategias se deverao aplicar para uma utilizacao correcta dos espacos turfs
ticos como factor de desenvolvimento econ6mico? 

A resposta passa por urn conjunto de solucoes que convergem na reso
lucao dos problemas resultantes da especulacao imobilima, na resolucao dos 
conflitos sociais entretanto criados e, essenci<Vmente, na resolucao dos pro
blemas levantados em termos ambientais. 
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Enumenimos algumas das exigencias ambientais para a pnitica do turismo, 
bern como os principais impactos negativos e positivos que esta actividade pode 
ter na qualidade do ambiente. Com esta enumeracao pretendemos mostrar o 
elevado grau de complexidade de que se revestem as relac5es turismo I ambiente. 

Dentro destas relacoos a principal ideia de forca e a de que o ambiente 
e urn bern perecfvel que esta a ser progressivamente consumido pela actividade 
turfstica. Ora, a preservacao da qualidade do ambiente e a preservacao de 
espacos naturais nao polufdos assume no mundo de hoje, que assiste a urn cres
cimento desenfreado da industrializacao e da urbanizacao, uma particular 
importftncia. 

A esta posicao de defesa das condicoes ambientais poder-se-ao contrapor. 
e normalmente contrap5em-se, as vantagens econ6micas da actividade turfstica 
ainda que realizada com graves consequencias para aquelas. 

Com efeito, e como referimos, o crescente incremento da actividade turfs
rica que tern sido levado a efeito pela administracao da generalidade dos pafses 
mediterrftneos e tambem do nosso pafs tern como uma das principais vantagens 
econ6micas a entrada de divisas que contribuem decisivamente para minorar 
os «deficits" das suas balancas comerciais. Alem disso, esta actividade, sobre
tudo pelo capacidade de gerar emprego, apresenta-se como urn importante meio 
de revalorizacao das :Ueas perifericas, nomeadamente, as litorais em que as 
actividades tradicionais, como por exemplo a pesca artesanal, estao em forte 
declfnio. 

Assim, tanto ao ofvel dos pafses como ao nfvel das regi5es em que 
as condicoes naturais e a qualidade do ambiente propiciam o desenvolvi
mento do turismo. o dilema turismo/ambiente pode equacionar-se do modo 
seguinte: 

Incrementar a actividade turfstica, ainda que tal signifique uma certa degra
dacao da qualidade do ambiente, ou dar prioridade a conservacao da natureza 
e a preservacao das condi¢es ambientais. renunciando as vantagens econ6-
micas do turismo? 

Este dilema/ problema assume urn particular significado nos pafses ou nas 
regioes de mais fraco desenvolvimento econ6mico (algumas regioes litorais, 
regioes de montanha) onde a qualidade ambiental e o interesse em termos turfs
ticos sao maiores. Oaf a enorme neccssidade de conciliar os interesses eco
n6micos do turismo com os interesses ambientais, ate para evitar o recurso a 
outras solucoos que, visando igualmente o desenvolvimento econ6mico, sejam 
muito mais agressivas sobre o ambiente que o pr6prio turismo. No entanto , 
esta conciliacao de interesses, que passa em primeiro Iugar por polfticas de pla
neamento e ordenamento do territ6rio e pela defmicao de um volume para 
a actividade turfstica de acordo com as caracterfsticas do espaco em que 
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estas actividades se implantam, coloca problemas varios nem sempre de fcicil 
solu~ao. 

Em primeiro Iugar, p<>e-se a questao da posi<;ao assumida pelas populac;6es 
directamente envolvidas e interessadas no processo, que raramente t~m uma 
posi~ao uninime. De urn !ado estci a populacao que vive do turismo, os ope
radores turfsticos, os grandes construtores e especuladores imobiliarios, ou os 
simples empregados de mesa, que visando alcanc;ar beneffcios a curto prazo, 
sao adeptos do «turismo de massas». Do outro !ado est! a popula<;ao normal
mente dedicada a actividades tradicionais, os grupos ecologistas e muitas vezes 
os pr6prios turistas. Estes, frequentemente, advogam travoes nos processos 
de desenvolvimento turfstico no sentido de impedir a degrada<;ao do ambiente 
que, nao sendo muitas vezes perceptfvel a curto prazo, acaba por produzir os 
seus efeitos a medio e a Iongo prazos. 

Em segundo Iugar p6e-se o problema dos agentes responsciveis por estas 
duas facetas do problema. A generalidade das actividades ligadas ao turismo 
pertencem, em regra, ao sector privado da economia que visa a obten<;ao de 
lucros a curto prazo , enquanto que a defesa am bien tal e a conserva<;ao da 
natureza caem, em regra, na alc;ada do sector publico e mesmo do sector 
governamental. Este devera ter em conta os efeitos, a prazo, das activi
dades turfsticas, contabilizando aquilo que o sector privado raramente 
contabiliza: o valor das agressoes sobre o ambiente. Por outro lado, as 
autoridades publicas devedio ter sempre em atenc;ao que determinados elemen
tos ambientais (paisagens, matas, monumentos) poderao ter urn valor incon
tabilizavel, impondo-se a sua preservacao independentemente do valor das 
actividades turfsticas. 

A nao serc'll acauteladas medidas que permitam urn certo equilfbrio 
entre a qualidade do ambiente e a pratica turfstica, num mundo cada vez 
mais aherto, mais pequeno e em que a populac;ao, devido ao aumento gene
ralizado dos padroes culturais, se torna cada vez mais exigente, verifi
car-se-<1, pelo menos nas regi6es em que as situa~s de degradac;ao ambiental 
se tomem mais graves, aquilo que e conhecido pelo fen6meno de «destruic;ao 
do turismo pelo turismo». 

Daf que pensemos ser importante a enumerac;ao de algumas medidas 
com vista a resolu<;ao gradual de urn problema que, caracterfstico de 
toda a bacia mediterrftnea, e ja particularmenie sentido no nosso pafs. 
Cabendo aos 6rgaos de governo a nfvel nacional, regional e local a maior 
parte da responsabilidade pelas polfticas ambientais, deverao ser essas 
autoridades a impulsionar e mesmo a implantar as medidas que aqui se 
preconizam para areas chave de intervenc;ao, de forma a que 0 desenvol-
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vimento da actividade turfstica se desenvolva dentro dos seguintes principais 
orientadores: 

- Lan~ento de estudos com vista ao conhecimento das potencialidades 
turfsticas, da estrutura do fen6meno tlirfstico e ainda dos impactos desta acti
vidade sobre o ambiente. A generalidade dos estudos publicados sobre estas 
mattrias tern em vista a prom01;3o da actividade turfstica em determinadas regi5es , 
sendo, em regra, obras de divulga~o sem grande credibilidade do ponto de 
vista do rigor cientffico de que se revestem. 

- Canali~o de uma parte do rend.imento do turismo para estudos e outras 
tarefas directamente ligadas a conservacao da natureza e a preservacao da 
qualidade do ambiente. 

- Articula~o entre as polfticas ambientais e as polfticas de ordenamento 
e planeamento do territ6rio definidas a nivel nacional ou regional e a sua implan
tacao de acordo com as necessidades de conservac;ao a nfvel local. 

-No caso do turismo balnear litoral, deve ser dada particular atenc;ao as 
areas florestais e nao florestais que se encontram para o interior e que mantem 
com as praias uma relac;ao de forte complementaridade. 

- Obrigatoriedade de realizac;ao de estudos de avalia~o de impacto ambien
tal para acompanhamento de projectos de infra-estruturas de grande porte, ou 
de instala~o ·de grandes unidades .industriais ou mesmo comerciais. 

- Necessidade de alertar os operadores turfsticos para as vantagens de diver
sifi~ espacial das actividades turfsticas, permitindo a (re)valoriza~o de alguns 
sftios e estAncias turfsticas, atraves da criac;ao das infra-estruturas adequadas 
(casos das termas, de alguns espac;os rurais especiais pela sua beleza, de algu
mas praias, etc.), o que se inscreve nas orientac;5es de diferentes programas 
de desenvolvimento. Mas devem tamMm ser alertados e sensibilizados no sen
tido de contribuir para melhorar a qualidade de vida da populac;ao portuguesa 
e para a prot~o e revalorizac;ao do patrim6nio cultural. Alem disso e neces
saria estender esta actividade para alem dos habituais dais meses de Verao, de 
acordo com o mecanismo conhecido pel a designac;ao de «ferias repartidas». 
0 objectivo fundamental desta diversificac;ao sera o de evitar ou reduzir as 
enormes concentrac;5es de populac;ao, aliviando a carga sobre o ambiente ao 
mesmo tempo que sera possfvel proporcional uma maior qualidade a activi
dade turfstica. 
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