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Turismo e lazer: viajando com personagens

HELOISA TURns BRUIINS

Pretendo discutir aqui algumas quest6es relacionadas ao turismo

enquanto manifestagao do lazer contemporaneo. Na tentativa de evitar

abstrag6es excessivas, vou me deter em pesquisas realizadas com dual
populag6es bastante diferenciadas, quads sejam, um grupo representativo

da elite empresarial e outro representativo da camada popular, ambas

pertencentes a sociedade paulistana.

No primeiro grupo, Forfaz 1988) investigou as prgticas e represen-

tag6es acerca do lazer e consumo de bens da ind6stria cultural relaciona-

dos ao grupo pesquisado, constatando serem as viagens um componente

significativo nos hgbitos de lazer do mesmo

Quando ao segundo, me basearei em dais trabalhos(Magnani, 1984

e Macedo e Figueiredo, 1986) os quads relacionam-se ao mesmo fema, ou

bela, a excursio de "farofeiros", caracterizada por se constituir numa via-

gem de um dia ao literal, com o objetivo de usufiuir da praia.

Como essay viagens manifestam-se e desenvolvem-se, relacionan-

do-se a determinada concepgao de trabalho e lazer, 6 o que tentarei des-

envolver em seguida.

Professors do Departamento de Estudos do Lager da FEF-Unicamp e coordenadora da
:ea de "Turismo e Nleio Ambiente" do Nepam - N6cleo de Estudos e Pesquisas Ambien-

tais da Unicamp.



H.eZoisa THdHi Briiblls

Devo esclarecer ngo ser meu objetivo interpretar a questao do tu-

rismo de forma 6nica privilegiando determinismos de clause ou pren-

dendo-me ao navel do poder, esquecendo as m61tiplas mediag6es dente
61timo com o navel do simb61ico. Tendo como pressuposto a multidimensio-

nalidade das praticas sociais, bem como a mediatizagao das relag6es hu-

manas pele imaginario (elemento bg.nico constitutivo das condutas), as

condig6es objetivas de exist6ncia devem ser relacionadas a construgao

dense imaginario

Viajando na "clause" executiva

Iniciando pdas viagens do seton economicamente dominante, ex-

plorarei alguns elementos buscando ampliar a discussgo em torno das

quest6es propostas.
Embora nio aparecendo entre as opg6es de lazer com maior fre-

qti6ncia', a viagem velo mostrar-se um hfbito bastante freqtiente na vida
dessas pessoas, as quaid apontaram saidas peri6dicas nos finais de sema-

na para o litoral ou para o campo. Um n6mero elevado de entrevistados
indicou a alterni.ncia dos fins de semana entre a praia e o campo, em su-

ns propriedades. Quanto ao campo referiram se com major heqji6ncia a
fazendas (pr6prias ou de amigos).

O n5.o desligamento dos problemas das empresas, bem como a bus-

ca constante da acumulagao do capital, conduz eases empresarios a uma

tentativa de transformar neg6cio em diversao, observado na fbla:

1- Na pesqdsa as viagens aparecem no quadra gerd de &eqtifncia das atividades de ]azer,
em sexto lugar no total, considerando o conlunto dos estudantes: mulheres.e homers. Sepa.
radamente atinge o quarto lugar na aeqtiancia dos estudantes, iltimo nos homens e quinto

lugar nas muheres.
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i. Hrismo e }aqec viqatldo com }ersottagens

;Desenvolveu-sc uma coisa cutiosa em que o lazer, quer diner um certo
descanso mental, / m dar de a#z,i;dade de /naZ'a,%o. Eu considero que meu
principal lazer 6 quando cu, antetiormcntc e ainda hole, dcixo os traba-
Ihos comerciais de uma grande sociedade an6nima e vou cuidar dos pro-

blemas e vou tlabalhar nas advidades rurais das propriedades e vou tra

balhar nas atividades rurais das propriedades particulates e das proptie-
dades da pr6pria empresa. Eu considero entio, um Slibado e um Do-
mingo de traba]])o nas fazendas a minha principal forte de lazer':
IFotjaz, op cit., p-101)

A16m de viajar muito, a autora constatou sobre eases finais de se-

mana ocorrerem no fmbito familiar. lgualmente verificou diferengas no

modo de usufruir das ferias, as quais relacionam-se is viagens, entre
mulheres, homens e estudantes, como relatou uma das entrevistadas: "As

ferias estio condicionadas aos 6llhos. Mas nas ferias do marido viajo sem

os filhos para o Sul, Argentina ou Estados Unidos", evidenciando certo
condicionamento aos maridos e 6llhos

Jg para os empresarios a pesquisa apontou certs determinismo

pelos neg6cios e pdas necessidades das empresas. A16m de um volume

manor de ferias comparado com o das mulheres, freqtientemente consti-

tuem um prolongamento de uma viagem de neg6cios, exempli6lcado nas

palavras de um deles: "Viagens internacionais, sendo que nio sgo ferias

realmente. Quando tenho que viajar para fora do pals a trabalho, estendo

maid uma semana ou duas para passear'
Uma reunifo no exterior pode ser tensa e cansativa, conclui Fo4az

(op. cit., p.107), "mas tamb6m pode proporcionar momentos de relaxa-
mento, satisfagao e inovagao '

Mesmo quando em fbrias e nio necessitando ocupar-se com neg6cios,

os empresarios manifestaram satisfagao em faze-1o: "Viajo pelo Brasil ou

vou ao exterior, nunca nico em casa. Aprecio em especial observar ativi-

dades ligadas aos neg6cios nos locais que visito, principalmente no exte-

(idem).
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Quanto aos jovens herdeiros, notou se uma preocupagao em trans-
former as ferias num investimento para habilitf-los, almelando futures

fung6es na empresa, observado no seguinte depoimento: "Nas ferias faso

viagens ao exterior em busca de uma complementagao da minha forma-

fao".(idem). Curses, contatos com outra cultura, com teorias econ6micas
e administrativas de vanguarda constituem um acervo adquirido nas via-

gens desses jovens
Por6m, a16m do cargter instrumental, as viagens dos estudantes

tamb6m apontaram uma dimensio de "curtigao", "de usufruto e descober-

ta do desconhecido, de afastamento da rotina cotidiana e de desa6lo", apa '
recendo no seu discurso express6es homo "viajar sem destino 6lxo" ou

"vicar sem roteiro predeterminado" (ibid., p.108).

O comportamento dos jovens, alternando trabalho com as viagens
de ferias, assemelha-se ao de sous paid empresarios, como a pesquisa re-

velou atrav6s das rains: "Trabalho com o pai durante a semana e nos fins

de semana viajo. Dificilmente faso viagens prolongadas, a ments que vg

para o exterior", ou: "Geralmente pasco as ferias em Recite, trabalhando
e usu6uindo o que das podem oferecer"

Desses depoimentos pode-se inferir a nio rigidez existente nesse

grupo social, separando trabalho e lazer, os quads operam numa comple-

mentaridade, ao mesmo tempo notando-se uma grande valorizagao do

trabalho, o qual acquire uma forte conotagao embasada no componente

prazer(justificando o grande tempo dispendido com ele), em oposigao a

uma concepgao biblica cristi tradicional, onde trabalho significa castigo

ou expurgagao do pecado '. E evidente tamb6m que esse trabalho difere

muito daquele controlado por instrumentos disciplinadores homo o re16-

gio, onde se deve cumprir determinado tempo e nio determinada tarefa,

2 - Os valores ati:ibuidos ao trabalho polos empresarios aproximam-se aos da 6dca protes-

tante, desenvolvidos por Weber: (1967) -

8



tti&smo e iaqm vi4ando com Personage.

e onde os componentes criatividade, inovagao e decisgo geralmente en-
contram-se obscurecidos

Embora nio excludentes nessa situagao especifica, tanto trabalho,

como nio-trabalho mostram-se permeados pda 16gica da produtividade,

do rendimento e do lucio. Dessa forma podemos falar numa prestagao de

costas do prazer, ou de como justificar produtivamente o tempo, de forma

gerd.:

Nesse quadro, onde perdeu-se o carfter gratuito, tudo devendo ser

justificado pda utilidade, como tamb6m aceito pelos padr6es morals ins-

tituidos, o gratuity, o informal, passam a receber o r6tulo de vadiagem, de
ociosidade.

IDo 6cio ao neg6cio

No cano do nosso pals, retomando o processo hist6rico das reivindi-

cag6es grevistas de 1917, nota-se dentre das, por parte dos anarquistas e

operarios, a diminuigao das horan de trabalho, enquanto politicos e em-

pres6rios atentavam para os perigos do alcoolismo e da ociosidade pre-

sented nas horan vagus. Sant'Anna (94, p.24) exemplificando tal atitude,

aponta a lei de ferias aprovada em 1925 pelo decreto na 4.982, que, "ao

passat pelo antigo Conselho Nacional de Trabalho -- uma esp6cie de em-
briio do Minist6rio do Trabalho --, sofreu uma s6rie de press6es para nio

ser efetivamente aplicada. Entre os argumentos que justi6lcavam a pos-
tura dos empresgrios, figure o perigo do 6cio e dos dcios que poderiam

emergir com o tempo de arias". O entendimento do acid como vicio e imo-

3 - Sabre o tempo enquanto produdvidade, Thompson (1991) escreveu um texts esclarecen
do como surgir am os "problemas" do tempo bvre oustamente quando devetia ser lustiaca
do), no quadro da revolugao indu$uial inglesa, a path da concepgao do tempo coma dinhei
ro, como mercadoria, negociado sob m61tiplas formas

9
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ralidade legitimava um discurso a favor da produtividade, bem como da

exploragao da mio de obra operfria.

Portanto, o (lue ocorreu, mostra a autora,

n:io foi simplesmente o esforgo cm evita-1o e reptimf-lo. Fundamental-
mente, foi preciso produzi-lo coma uma anomaha social a ser cordgida,

como um pi:oblema que nio dizia respeito apenas a moral instituida, mas
tamb6m a economia, a politica, a medicina". Nesse quadra, cdaram-se

espagos de lager coma ]ardins, clubes esportivos, bem coma programas
de ginasdca, em den:imento do botequim, das atividades pelmeadas pda
informalidade, onde a "gratuidade dos contatos e praticas sobrepud)a'se

is regras de ]tigiene ede conduta moi:al que as autoddades avis e religio-
sas esforgavam-se para implmtar nas cidades" (Sant'Anna, op ' cit., p.25)

Na tentativa de elucidar a questao vou me deter numa noticia pu-

blicada recentemente no jornal FoZha de Sdo Paulo (27/04/97) intitulada

"Truques ajudam executivo a esticar dia". A reportagem inicia com a
afirmativa sobre tempo ser dinheiro para dez entre dez empresarios ou

executivos no pals, e numa 6poca de economia globalizada e competitivi-

dade a todo vapor, alguns desses empresarios estarem criando verdadei-
ros "manuais", tentando render maid as 24 horas digrias: "Nessa correira

digria contra o re16gio, vale tudo, desde lever computador e celular para
dentro do carro e fazer reuniio em aeroporto at6 alugar helic6pteros'

Vgrios empres6rios sio citados em depoimentos sobre a utilizagao desses

aparatos, buscando maior produtividade do tempo

Nesse sentido, prossegue a reportagem, curios e palestras sobre a

administragao do tempo este.o sends desenvolvidos por consultores espe-
cializados. Um consultor esclarece sobre os empresgrios e executivos es-

tarem cientes de que "um dia maid produtivo gerd dinheiro'

Se para os empresarios da pesquisa citada torna-se quake irracio
nal nio estarem ocupados, uma vez sendo o tempo considerado dinheiro,

10
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ipso nem sempre ocorreu dessa forma, com outras 16gicas permeando a
viv6ncia do tempo.

De Grazia (1966, p.271)realizando uma leitura da sociedade amen

dana na relagao do trabalho com o lazer, revela sobre em outras 6pocas

nio existir tempo livre, por6m tempo "desocupado". Constituia-se no
tempo que sobrava sem contar com ele, coma ocorria quando um vizinho

vinha ajudar, ou "se os materiais de trabalho resultavam excepcional-

mente d6ceis ou, simplesmente, as coisas vinham bem. Se into ocorria,

algu6m podia entregar-se a um passatempo, is cartas, por exemplo". Nio
havia razio para estar ocupado, quando a tarefa digria estava encerrada.

Ainda buscando um entendimento desses aspectos, podemos recor

rer a Thompson (1991) discutindo as irregularidades relacionadas ao tra-

balho presented at6 as primeiras d6cadas da s6culo XIX, na Inglaterra,

trazendo exemplos atrav6s de depoimentos de fazendeiros da 6poca, bem
homo dos moralistas e mercantilistas dos s6culos XVll e XVlll, estes al-

timos opondo-se a posture descontraida dos trabalhadores dente a rigi-
dez dos horfrios

Quando os homens estavam em posigao de controlar a sua pr6pria

vida de trabalho, alternavam perl odom de labuta intensa com os de com-

plete preguiga. Neste aspects, o autos prossegue esclarecendo a manu-

tengao dente padrao nos dias atuais, entre alguns profissionais aut6no-

mos, ou deja, artistas, escritores, pequenos fazendeiros, e "talvez estudan-

tes" (Thompson, op. cit., p.59)

No capitalismo industrial avangado, o tempo paisa a ser consumi-

do, comprado, posto em uso, tornando-se uma ofensa a permissao do sim-

plesmente "passer o tempo". Muitos elementos estavam envolvidos na as-

similagao dense novo tempo como a supervise.o do trabalho atrav6s do
re16gio, os incentivos monetgrios, a pregagao atrav6s do ensino, a supres-

sgo de feiras e dias de volga.

11
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Atitudes come a "falta de produtividade, aliada a impertin6ncia'

eram mais recriminadas que o jogo de bingo, reveladas por Thompson

(OP. cit., p.77) atrav6s de fda de um moralista, referindo-se ao compor-
tamento dos trabalhadores manuais:

muitas horns ]ivres por dia, para passat como Uses apetecesse... E &e-

qtiente v6-1os anulando esse tempo pure e simplesmente. Sio capazes de
passat uma hora, ou vilas horns... sentados num banco, ou deitados
num monte... deixando-se invader pelo puzo prager de nio faber nada e

pelo torpor... ou reunidos em grupos a berra da estrada, prontos a drem-
se de qualquer pessoa que passe, fazendo impertin6nctas.

Referindo-se aos dias atuais, numa comparagao com a postura mo

ralista, o autos nos convida a nio nos esquecermos

que muito do que foi dito pecos moralistas do mercantihsmo, soba:e a
lomla como os ingleses pobres do s6culo XVll falllai:am na sua resposta

aos incentivos e is normas, 6 hole freqiientemente repetido, por obser-
vadores e te6dcos do crescimento ecola6mico, sobre os povos dos parses

em desenvolvimento" (p.78)

O povo, recebendo ataques de v6rias direg6es sobre seus habitos,

nio permaneceria silencioso. No inicio do processo, houve resist6ncia

passiva, por6m na ftse seguinte, ainda com Thompson, na imposigao da

nova disciplina dos horarios, ocorreu uma luta dos trabalhadores, "nio
contra o tempo, mas acerca dele", resultando numa compressao do dia de

trabaUio.

Dessa forma, o tutor indict o surgimento no bojo desse movimento,

de tr6s gerag6es de operarios: a primeira foi ensinada pelts patr6es a dar

importancia ao tempo; a segundo, formou os deus comit6s para o encur-
tamento do dia de trabalho; a terceira combateu pelo pagamento das ho-

ras extraordingrias, completando: "os opergrios tinham feith subs as id6ias

12
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dos patr6es e aprendido a combats-las. Tinham aprendido bem demais a
ligao de que tempo 6 dinheiro" (Thompson, op. cit., p.73).

A nogao do tempo como mercadoria, implica na sua negociagao sob

diversas formal e, como tal, o tempo de trabalho 6 vendido aos emprega-

dores, como o tempo denominado livre, comprado pelos empregados.

Viajando na "classe farofeira"

Pasco a desenvolver aspectos relacionados a viagem empreendida

pelos nossos seguintes personagens, os intitulados "farofeiros", tentando

mostrar que, embora permeados sob a mesma 16gica do tempo mercado-

ria, as manifestag6es exteriorizam-se diferentemente do grupo anterior,

nio s6 pdas condig6es de vida, mas pelos estigmas recebidos, bem como

pelo imaginario presente na oportunidade de viajar, nem que deja por um

dia, para usufruir de um banho de mar.

Nesse tips de turismo de massa deve ser estabelecida uma relagao

entre o padrao de desenvolvimento urbano e a exist6ncia das praias, este
61tima conduzindo algumas cidades a possuirem o seu desenvolvimento

atrelado ao fen6meno turismo.

Macedo e Figueiredo (op. cit., p.63)pronunciam-se sobre a praia ser

terra e, "sends o elements-crave do turismo, passe a ter prego, a ser conte

de riqueza". Espagos sio mats ou ments valorizados e ou urbanizados em

fungao da proximidade da praia. Ha tamb6m, como apontam os autores,

uma diferenciagao entre as praias, sends o crit6rio da hierarquia dado
pele fate da estrutura da sociedade se proJetar sabre das "de tal modo

que a diferenciagao natural existente se sobrep6e uma valorizagao que
tanto de$1ne como 6 definida pda sua ocupagao por representantes de di-

ferentes classes sociais"(idem). Esse tata igualmente conduz a uma das

13



Heioisa 'Twdni Br141)ns

si6icagao das cidades cano sends "melhores" ou "piores". A ocupagao dos

espagos revela uma diferenciagao, simultaneamente hierarquizando as

praias e deus freqtientadores, sends as categorias sociais construidas no
modo homo as pessoas viajam e se instalam nos locais de lazer.

lsso porto, vamos nos deter nos processos e reag6es envolvidos nes-

se tipo de turismo de massa denominado "excursio de farofeiros'
Os estudos de Magnani(op. cit.), coma os de Macedo e Figueiredo

(op. cit.), elucidam sobre o organizador da excursio ser um dos turistas, o

qual entra em contato com uma empresa de transported, retirando um
ta15.o de passagens com n6mero exato para o preenchimento dos acentos

do 6nibus, esforgando-se para vend6-1o num periodo que pode levar de
semanas a memes. Um trabalho artesanal envolvendo relag6es diretas

com os componentes da excursio.
Os doin Qltimos autores citados chamam a atengao por essa ativi-

dade requerer planejamentos, gaston e compromissos de lingo puzo, exi-

gindo disp6ndios de energias e uma carta dose de sacriflcios, obrigando o
excursionista a tirar o maior proveito possivel dente events, o qual talvez

nio se repita t5.o cede. Dai os "excessos", talvez resultado de uma expec-

tativa de retorno de prazer tio pacientemente e trabalhosamente elabo-
rada.

Num quadro de dda dura, cheia de sacri$cios, requerendo muita

luta, a experi6ncia do povo 6 marcada "por uma estranha capacidade de

retirar das agruras uma perene alegria, que se proleta em esforgos de,

pele menos de vez em quando, divertir-se e crier circuitos de felicidade '
(Macedo e Figueiredo, op. cit., p.62).

Nesse panto, vqo relagao com a questao da "compra" do tempo de

lazer, cujo retorno deve ester a altura dos gaston envolvidos, homo di-
nheiro, energia, sacrificios e um direito.por ter trabalhado muito.

14
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Dai um empreendimento tio "caro" para determinada hamada da

populagao, a qual op6e de maneira tg.o radical a diversio a um trabalho

is vezes com retornos acrescentando pouco em termos de satisfagao.

Oposigao etta muitas vezes interpretada como sends funcionalista, de-

vendo ser compreendida a partir da situagao dos envolvidos me pare-

cendo diferente da posigao referente ao discurso sobre o lazer instru-

mentalizado homo recuperagao da forma de trabalho, aumento da produ-

tividade ou compensaga.o de um trabalho com pouco espago para cres-

cimento pessoal, bastante comum como justi6icativa das empresas ou

6rgaos p$blicos quando "oferecem" ou administram o lazer dos traba-
Ihadores

Dessa forma, pinto necessidade de estar refletindo sobre a coloca-

gg.o de Urry (1996, p.204) reference ao desenvolvimento do turismo de

massa ter constituido "um aspecto da separagao entre o trabalho e o la-

zer, que caraterizou o desenvolvimento social no s6culo XIX, a medida

que o trabalho e o lazer acabaram sendo caracterizados por uma raciona-

lizagao coda vez maior". Prossegue o autor justiflcando a emerg6ncia do

turismo de massa, no final dense s6culo, como mais um aspecto dessa se-

paragao. Esse turismo foi sistematizado e organizado, constituindo-se
como antitese do trabalho, da instrugao e do aprendizado. Aponta uma

excegao exemplificada pele Grand Tour ', onde participavam preponde-

rantemente os 6ilhos dos ricks. Esse tipo de turismo, diz o autos, "nio era

uma atividade de lazer de que algu6m participa lange do trabalho, pris

aqueles que a ela se entregavam nio trabalhavam". lgualmente, esclare-

ce sobre conhecimento e instrugao nio estarem ausentes, uma vez consti

UTT mosti:a como o G/u#d Ta//r I estava bastante estruturado no Bind do s6culo XVll
.tendendo os filhos da aristocracia c da pequena fidalguia e, no final do s6culo XVlll, os
61hos da c]asse media profissiona].

15
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tuindo-se elementos do four. O autos sugere sabre o turismo contempora'
neo vir assumindo em parte carcater(sticas do Grand Tour.

Tomando essas quest6es, suponho a possibilidade de pensarmos o

"turismo produtivo". O que significaria uma viagem para o primeiro gru-

po citado aqui se comparado com o segundo? No cano dos empresarios

quando tivesse uma relagao com os neg6cios da empresa, com o reforgo do

status (envolvendo os elementos ja apontados) e no casa dos "farofeiros:

uma relagao muito presente com o divertir-se ou distrair-se (uma vez

comprado o tempo de nio-trabalho). Os primeiros se aproximam maid a.

16gica do rendimento, do lucro voltados para a manutengg.o e acumulagao

financeiras e os segundos a 16gica da necessidade de "fazed". A diferenga

entre des parece incidir no significado do que deja produtivo, amboy en-
volvidos pda mesma concepgao de tempo

Esse questa.o nos faz retornar a De Grazia (op., cit., p.272), eluci-

dando homo nas cidades urbanas industriais, especificamente nas

grander metr6poles, "uma vez paga a divida do trabalho, o homem se
diz sem dever ou obrigagao alguma; pode ocupar seu tempo como Ihe

parega. Por6m tem que tomar uma decisio: que escolher para cada hora
ou meia hora, ou quarts de hora; jogar, trabalhar, fazed tarefas caseiras,

trabalhar mats?':

Temos umas regras para o emprego do tempo, diz o autor. Primei-

ro. devemos emprega-lo em situag6es que provem visivelmente o estar

ocupado. Segundo, devemos fazed coisas para "melhorar", ou sqja, elevar

nossa posigao ou de nossas propriedades, seu aspects ou de suas qualida-

des para fazer dinheiro. Devemos conservar a casa em boas condig6es
(conservar a propriedade) e tratarmos de aumentar o seu valor, melho-
rando-a. Nio devemos nos colocar a ler tranqtiilamente (atividade suspei-

ta. ironiza o autor, ja que os xinicos 6rgaos que se movem sgo os olhos),

seng.o abandonar as leituras "grosseiras" em favor dos livros instrutivos,
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com infarmag6es Oteis. Resume o autos: o homem deve I ') fazer algo e 2')

fazed algo produtivo:

Ap6s elsa pequena digressao, vamos prossegulr com nossos

"farofeiros" em diregao a praia, verificando o conte6do dessa viagem, ten-
tando desvelar outros elementos constitutivos.

Dentro dessas excurs6es um grupo organiza-se em porno de uma re-

feigao, a qual 6 planejada, preparada e posteriormente consumida coleti-
vamente. Algumas vezes 6 constituida a "batucada", ou sega, transporte
de instrumentos musicais, compostos fundamentalmente pelos de percus-

sio. Alguns grupos levam deus "artistas" (violeiros, sanfoneiros), muitas

vezes convidados a viajarem gratuitamente, sendo suns despesas enco-

bertas pelts restantes. Tudo ipso, homo demonstram Macedo e Figueiredo

(op. cit., p.65) "torna as excurs6es autosuficientes em relagao ao com6rcio

do local para onde se dirigem". Podanto nio sio turistas individuals que

se locomovem, mas uma coletividade "que se organiza e, em parte, se
auto-administra coma 6.nice forma de ampliar suas possibilidades de la-

zer" (idem).

Esse tips de excursfo geralmente inicia-se no sfbado a noite ou

menos freqtientemente na madrugada de Domingo. A partir das 4 horan
da manhi ja estio chegando a seu destiny. Magnani(84, p.152)constatou

em sua pesquisa, acompanhando uma excursio para Caraguatatuba, lite-
ral norte do Estado de Sio Paulo, como is 4h30, dezenas de 6nibus ja. es-

tavam estacionados, concluindo sobre estar acordado a elsa hora nio ser

propriamente uma novidade "pma quem este habituado a levantar cedo

5 - De Grazia(op. cit., p. 301) nas alec:ta sobre cstarmos pe'meados pot uma 16gica onde
raramcnte nos permitimos mementos de interiorizagao atent2 e conclui: 'Tdvez selz posse'
vel vulgar a sailde de um pals pda capacidade de seu povo n:io finer nada - tombar-se a
murmurar, deambular sem fim algum, sentar-se ou tomas um caH - porque quem quer que
possa nio faber nada, deixando seu pensamento voal:, tem que ester em paz consigo mes
mo
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para o batente de todos os dias. Prossegue, revelando nio ser este o mo-

mento de "estar lembrando do emprego, nestes r6pidos mas bem aprovei-

tados instances em que 6 possivel fazer o que se quer, sem ordens, sem ne-

cessidade de exibir documentos", sem horgrios (relativamente como vere-

mos abaixo)

As atividades de lazer disponiveis aos excursionistas acontecem na

praia e nas suas imediag6es, particularmente nas h'eas de estacionamen-
to dos 6nibus e nas barracas e bares da orla madtima.

Geralmente, na chegada, uma das primeiras provid6ncias a serem

tomadas 6 alugar uma cabine para trocar de roupa. Mesmo ainda escuro,

dizem Magnani(idem), Macedo e Figueiredo (op. cit., p.63), a praia.jg

fervilha, sem "tempo a perder", com um programa intense: futebol na

areia, banho de mar, pescaria, caminhar pdas pedras, apreciar o movi-
mento

Para a grande maioria, esse nio 6 um acontecimento anico, o qual

sera repetido, percebendo-se um alto valor atribuido aos retornos, para os
locais mais distantes e variados. A16m da experi6ncia pr6pria, com repeti-

g6es ao longo dos meses e anon, "o turista de excursio convive (durante a

viagem e nos deus locais de moradia e trabalho) com outras pessoas que ja
forum aos mesmos e ouh'os lugares". (Macedo e Figueiredo, op. cit., p.66)

O retorno dg-se impreterivelmente por volta das 17h. Ngo hg coma

escapar a "ineludivel realidade do trabalho que, esquecido por algum tem-

po, retorna estabelecendo os limited do prazer" (Magnani, op. cit., p.154).

Nesse ponte, chamarei novamente De Grazia (op. cit., p.273), o

qual vem contestar a denominada liberdade, termo normalmente utiliza-

clo para adjetivar o tempo de ngo-trabalho. Faso este perceptivel, pols as
atividades recreativas nio devem interferir com o trabalho, ilustrando na

situagao quando um trabalhador dorme mal por ter bebido demais, ou
devido a alguma testa estendida at6 a madrugada, nio devendo estes
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acontecimentos constituirem-se em motivos para a aus6ncia no trabalho.

O autor 6 enf atico ao afirmar: "As atividades recreativas estio ligadas
por todos os lados ao tempo de trabalho".

Prossegue revelando sobre o "tempo livre" ester igualmente crono-

metrado, e neste aspecto, informa como a maquina, doadora de tempo li-

vre, traz "uma id6ia de tempo neutralizada que o faz parecer livre, e logo

o encadeia a outra maquina, o re16gio. Somente dizendo 'tempo livre cro

nometrado ' desfaz-se a ilusio. O tempo cronometrado nio pode ser livre
(...) O tempo cronometrado requer umas atividades e umas decis6es que

sempre devem referir-se e sincronizar-se com a mgquina e suas rami6lca-

g6es na cultura industrial (...) qualquer tempo livre que tenhamos, 6 por

de6inigao, nio livre (...) O tempo que vem umcz uez acabado o trabalho 6

'livre ', por6m inclusive esse tempo, se o trabalho este. cronometrado, este

ligado a ele." (ibid., p.288)

Baudrillard (1975, pp.187-189) vem afirmar a posigao sobre esse

tempo ngo ser livre, "uma vez que se encontra regulado na sua cronome-

tria pda abstragao total do sistema de produgao", sends que as leis do sis-

tema de produgao nunca entram em f6rias. Quanda se "tem" tempo, 6

porque ja nio 6 livre. O lazer apresenta um aspects de alienagao, o qual

maid que diretamente relacionado a subordinagao ao tempo de trabalho,

'encontra-se ligado a pr6pria impossibilidade de perder o seu tempo;

Atritos e conflitos

Prosseguindo, veremos homo o dia na praia ngo decorre sem que

in6meros problemas emetjam, sega do lado dos "farofeiros", deja da po-

pulagao local. O turista sofre a falta de condig6es bfsicas coma ggua po-

tavel, equipamentos sanitfrios, chuveiros, os quaid sio oferecidos por
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particulares em quantidade precaria e pregos elevados. Ressente-se tam-
b6m da falta de sombra, a16m da falta de informagao sobre o local e dos

recursos que pode dispor. 0 6nibus no qual viajaram exerce as fung6es de

vestugrio, descanso e local para guardar comida.

Os "farofeiros" reclamam das condig6es minimal de acolhimento,

pdas discriminag6es, homo pda aus6ncia de lazer maid "movimentado", o

qual pode ser traduzido nio somente pda busca da quantidade de ativi-

dades, como pda quantidade de pessoas freqtientadoras das praias.

As excurs6es preferem desembarcar em praias habitadas e ocupa-

das, se possivel em areas urbanas, provocando um cheque com os interes-
ses dos moradores e turistas de temporada.

Vale aqui lembrar Urry (op. cit., p.43) quando a observagao das ferias
constituirem-se numa forma de consumo evidente, "no qual as atribuig6es

de status sg.o feitas na base de once uma pessoa flcou e depende, em par '

te. de coho sdo as oafras .pessoas que tamb6m vfo para o lugar que se es-

colheu. Um lugar exerce certa atragao, sends localizado em certa hierar-

quia de opgao, dependendo "de quazztas pessoas estio no mesmo lugar,
sobretudo de quantas pessoas se assemelham ao dajante '

Nesse sentido, Baudrillard (1975,P.192) igualmente vem se pro '

nunciar quanto a quantidade de pessoas freqtientando um mesmo lugar,

sendo o mar, a areia, o sol e a presenga da multidao, segundo seu porto

de vista, "muito maid necessfrios aos veraneantes situados no funds da

escala social que is classes abastadas: questao de memos financeiros, mas

sobretudo de aspirag6es culturais", citando Mace: "Sujeitos is f6rias pas-

sivas, t6m necessidade do mar, do sol e da multidio para Ihes proporcio-
nar um conte6do:

Retornando aos "farofeiros" Macedo e Figueiredo (op. cit., P.67)

esclarecem homo lorna-se importante "reconhecer que a presenga das

classes populates nas praias s6 pode ser compreendida num sentido
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maid ample desde que se procure verificar os dos que se estabelecem en-
tre essas e os outros segmentos da sociedade, nesse espago especifico '
Assim deve ser verificado como os outros freqtientadores v6em eases gru-

pos, bem como os moradores locais interessados na questao da freqti6ncia

is praias.

Os autores identificaram tr6s estilos de fbla correspondentes is vf-

rias imagens que se tem do "farofeiro": a fda condenat6ria, a fda de re-

ceio e a fda do interesse(pp. 68-69), as quads passareia esmiugar.

Na condenat6ria, sio denunciados pda malta de modos, malta de

respeito a propriedade alheia e falta de respeito is pessoas, onde no fun-

ds estio presented os "excessos" de glcool, de drogas, de gente, de sujeira,
bem homo a "aus6ncia de respeito aos limited entre as esferas do pablico e

do privado, que raz dos espagos abertos da praia e do mar, cozinha, ba-

nheiro e dormit6rio". O "farofeiro" 6 o prot6tipo do "excessivo", tornando-

se faso de policia. Elsa percepgao do outro como imoral e anti-social

permite "a sua construgao homo um inimigo potencial, e pasha a ser justi-
Hicadora de atitudes de expulsao, segregagao ou, no minimo, de esforgos

de controle" (p.68)
Na fda de receio nota-se o temor pelos "farofeiros" constitu:item-se

em elementos poluentes, mesmo estes ng.o sendo "intencional ou intrinse-

camente vandflicos". Poluem com a quantidade de pessoas e barulhos,

visualmente com sua "feiura" e "deselegancia" e com a sujeira inevita-

velmente ocorrida.

Elsa fda, embora nio condenat6ria, teme serem inso16veis os pro '

blemas, apontando coma solugao a melhoria dos servigos de atendimento

local

Na fda do interesse, incluem-se os interesses comerciais e 6man-

ceiros, puma preocupagao menos imediata com problemas locais.
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Quando aos comerciantes, podemos perceber tr6s posig6es: os Bran-

des comerciantes visualizando os "farofeiros" como "uma praga que es-

panta a sua boa clientela" (idem); os barraqueiros e ambulantes, dentre

os quaid uns os consideram coma conte de problemas e de prelu:izo e ou-

tros conte de lucro; os exploradores de cabinet e chuveiros, para os quaid

a presenga deles 6 fundamental, referindo-se com retic6ncias aos proble-

mas provocados por essay pessoas.
Na associagao da presenga dos "farofeiros" ao valor dos im6veis,

os depoimentos apontaram sobre muita excursio depreciar o local. Se-

gundo os autores envolvidos na pesquisa, "nenhuma deltas falas exclui

a profissao de fe democratico-igualitaria 'a praia 6 de todos, todos t6m

direito"' (p. 69)

A populagao local, em alguns segmentos demonstrou sobre a vinda

de excursionistas de baixa renda nio acarretar problemas. Os pobres das

estancias, excluidos e segregados, identificam-se com eases excursionis-

tas, enfatizando o espago coco direito de todos.
A16m dos interesses comerciais mats imediatos, os autores notaram

uma nogao de "progresso", associado a expectativa de crescimento dense
turismo. Trata-se, como revelam, de uma " nogao de 'progresso ' diame-

tralmente oposta a dos que concebem estas cidades como espagos de lazer

pensando o desenvolvimento das estfncias de forma a privilegiar o tu-
rismo rico"(p.69).

Essa excursio represents o enfrentamento da "cr6nica car6ncia de

recursos para o lazer". Viabiliza para o pobre o acesso a vedas experi6ncias

e regimes "antes s6 franqueadas aos ricoh e possuidores de memos parti-
culares de locomogao" (p.69). A forma coletiva de lazer 6 facilitada pdas

condig6es de vida da clause trabalhadora, limitadoras de experi6ncias
individuais, conduzindo igualmente a uma forma de vivenciar em grupo

a experi6ncia da segregagao, como tamb6m representam "um certs es-
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forgo de recuperar um estado de ser no mundi" (Macedo e Figueiredo, op.
cit., P.70)

A agitagao na praia, os mementos compartilhados, chia uma comu-

nhgo geradora de identidade, onde "a ruptura da ordem 6 um momento

para a recuperagao seguinte da mesma ordem"(idem). Por6m, o potencial

mobilizador dessa invasio podera voltar-se para reivindicag6es mais dire-

tas em relagao aos direitos de ocupagao do territ6rio praiano, estando

esse cato relacionado aos "excessos daqueles que, considerando-se

'senhores das praias', abusam do seu poder de expulsar os turistas pobres

para lugares mats distantes..." (ibid., p.71).

A auto-designagao de "farofeiros" resultante da incorporagao de

uma perspectiva externa, expressa a percepgao da discriminagao, pois

freqtientemente recusam o estigma, utilizando entre des a categoria ba-

sica da 'turma', "visio interna a que se contrap6e a visio externa e depre-
ciativa". (idem)

No angulo da discriminagao e da segregagao configura-se um mo-
vimento social baseado na identidade "farofeira" e se o acontecimento co-

loca em causa, homo apontam os autores "o cotidiano da subordinagao, e

elsa 6 uma experi6ncia de grupo, ela acaba necessariamente por se poli-

tizar, embora sqja em princ:ipio um movimento nao-politico".(idem)

Tr6s aspectos distintos sio apontados nesse movimento. Em pri-
meiro lugar a exig6ncia do cumprimento da lei, tendo como pressuposto o

reconhecimento do direito a praia e ao lazer, pdas classes menos favore-

cidas. Em segundo lugar o cato dessa excursio representar potencialmen-

te ameagas aos "direitos" dos outros turistas, os quaid surgem com outras

reivindicag6es baseadas no discurso da preservag5.o da natureza, da defe-

sa da ordem e dos bong costumes. Chia-se assim, dizem os autores, "um

imaginario de mocinhos e bandidos que 6 tamb6m, um imaginario de su-
periores e inferiores".(idem)
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Em terceiro lugar um campo de forgas da um sentido a eases en-

frentamentos, onde se disputam diferentes imagens de projetos de desen-
volvimento urbano, representadas por facg6es econ6micas, sociais e poli-

ticas. Um quarts aspects devs ser considerado o qual relaciona-se ao pa'

pel do Estado. Todos esperam a colocagao dente como mediador, o qual

promove solug6es insatis£at6rias para todos.
Sintetizando, os confrontos estabelecidos no cotidiano, esclarecem

Macedo e Figueiredo (op. cit, p.72) "refletem e reproduzem outros tipos de

enfrentamento, em outros n:iveis de estruturagao da sociedade" e a

"tentativa coletiva e organizada de ocupar um espago na praia torna-se,

entao, parte de um processo maid global de construgao de uma visio de si
mesmos e do mundo"(idem)

Nos dois cason aqui tomados (elite empresarial e "farofeiros"), como

base para uma discussio maid ample em torno do lazer contemporaneo,

talvez possamos realizar uma aproximagao com a caracteHstica da viagem de

lazer, apontada por Andrade(93, p.60), sobre esta acontecer em espaciali.da-

des e temporalidades relativamente excepcionais. Se o coffdfano rofZnelro

e regulado implica nas praticas repetitivas das viagens de trabalho, tam-
b6m existe um cotidiano alternativo, no espago e no tempo, um cotidiano

de excegao. Essa figura do cotidiano 6 vivida nos curtos intervalos do ho-
ratio de trabalho, onde, "embora a distAncia temporal sqa pequena em

relagg.o ao tempo de produgao, permite escapades por vezes longas quan-
to ao espago percorrido e aos lugares alternativos alcangados". O autos
considers os passeios e excurs6es dos fins-de-semana, Domingos e feria-

dos homo algumas das manifestag6es delta variance de viagem IUdica

No faso dos empresgrios, uma vez viajando essencialmente a tra-

balho, come mostrou a pesquisa, o coffdfano de excefdo surglria no interi-

or dessa viagem atrav6s das "esticadas" ocorridas a partir do proprio tra-

balho
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Sociedade do lazer?

Essay quest6es nos conduzem a uma reflexio sobre o lazer, o tu-
rismo. o trabalho e suas imbricag6es com aspectos maid amplos e menos

diretamente relacionados (por6m nio menos importantes para a compre '

ens5.o da questao), nas sociedades onde se inserem. lgualmente $1ca im-

plicita a relagao desses aspectos com a concepgao dominante de tempo na
sociedade industrial moderns, expresso pda linearidade, o qual nio se

repete, sends objetivo, universal, irreversivel, nio proletgvel, quantitati-
ve e dividido em unidades nio elfsticas e nio comprimiveis. Concebido

como dinheiro, portanto uma unidade tangivel e valiosa, deve ser econo-

mizada, investida, conquistada e contada.
A divisg.o dense tempo num horgrio regulador do trabalho e do la-

zer, a abreviagao dos trabalhos arduos, bem como a simpli6icag5.o das ta-

refas, trazidas pdas maquinas, teve homo conseqti6ncia, explica De Gra-

O aumento do tempo "line" nesse quadro, tem sua origem sempre

responsabilizada pda maquina, pelos aparatos economizadores de tempo
De Grazia (ibid., p.267) vem demonstrar a exist6ncia da ilusio do aumen-

to dense tempo. Em teoria, diz, "t6m poucas coisas que impedem ao indi-

viduo reduzir seu tempo de trabalho, e este segue trabalhando. Faz horan

extrordinfrias, trabalhos suplementares, porque necessita coisas. Essas

coisas que necessita devem ser compradas. E assim segue o cfrculo de coi-

sas que custom dinheiro, que custam trabalho, que custam tempo '

6 - De Grazia (op. cit., p.73) reahzou um pesquisa de sondagem trios EUA, por volta de 1961,
na qual constatou o n5o aumenlo do tempo favre e escreve: "Desde 185U o tempo,.. .= nao
tem aumentado sense'elmente. E major quando compatado com os dias do.manchestedsmo
e da fetoz exploragio em Nova York. Se nos colocarmos ao dado da Gt6cia rural modema
ou da Gr6cia antiga, ou da Europa medievale Roma aitiga, o tempo ]ivre de hole soak
muito c o lazer muito mats:
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Seguindo outro loco de analise, Lefebvre (1991, p.60) igualmente

demonstra o nio aumento do tempo "livre", atrav6s de uma classificagao

do tempo em tr6s categorias, ou deja, o tempo obrigat6rio (do trabalho

professional), o tempo livre (dos lazeres), o tempo imposto (das exig6ncias

do trabalho transported, trajetos, formalidades, etc.). Esclarece sabre o

tempo imposto ter ganho terreno, com maior aumento se comparado ao
tempo dos lazeres. Para esse autos, "o nio-trabalho cont6m o futuro e 6 o

horizonte, mas a transigao se anuncia longa, confusa e perigosa. Somente

uma automatizagao integral da produgao tornaria possivel a sociedade

dos lazeres" (p.61). Para ele o lazer "nio 6 mats a testa ou a recompensa

do labor, tamb6m nio 6 ainda a atividade livre que se exerce para si
mesma. ]! o espetaculo generalizado: televisao, cinema, turismo". (p.62)

Observa-se que Lefebvre responsabiliza a maquina pelo aumento

do tempo 'livre" e, igualmente, nio p6e em causa o tips de trabalho reali-

zado nas sociedades urbanas industrials. Em conseqa.6ncia, nio trata da

dimensio 16dica do trabalho, a qual perdeu terreno ao longo da industri-

alizagao, e se compusesse com o tempo um todd, talvez amenizasse a opo-

sigao entre lazer e trabalho. A questao portanto, ngo se limita no tempo
de trabalho, devendo voltar-se para a forma e conte6do dense trabalho.

Mesmo porque a automagao nio este aumentando o tempo "livre", mas o

desemprego
Nessa discussao, Urry (op. cit., pp.204-205) vem argumentar sobre

uma proporgao substantial da populagao gozar de "peHodos de lazer cada

vez mais prolongados, distantes do trabalho remunerado", ipso, muitas
vezes descrito "como um tempo maid extenso de "lazer". Para muitas

pessoas, escreve o autos, "existe maid tempo dispon:ivel, fora do traba-

Iho remunerado, devido ao aumento de ferias pages para os trabalhado.

res, a uma proporgao cada vez maier de aposentados, ao alto n6mero de
pessoas desempregadas ou subempregadas e a proporgao, que cada vez
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cresce maid, de pessoas que exercem um trabalho em turno parcial
particularmente as mulheres". Esclarece sobre atualmente o trabalho e

:sua aus6ncia" serem maid varigveis e flexiveis concluindo ngo precisa-
rem as ferias "oferecer um contraste tio dramftico com o trabalho re-

munerado, a exemplo do que acontecia anteriormente", sendo que "boa
parte do turismo este se interconectando maid intimamente com a edu-

cagao:

Para Urry, qualquer tempo fora do trabalho remunerado parece

constituir-se em lazer, mesmo o tempo dos desempregados, o tempo dos

aposentados. Por6m, se alguns conceituam o tempo "bwe" coma aquele exis-

tente apes terminado o trabalho, homo explicar a situagao disses grupos?

O autor atribuio aumento do lazer a diminuigao das horas de tra-
balho, ou trabalhos em tempo partial. Renta saber se as pessoas estgo re-

almente usufruindo de maid horan no tempo disponivel, ou por conta da

diminuigao, assumindo mais horan extras, ou duplicando e at6 triplicando

trabalhos. Se formos pda 16gica da produtividade, a qual gera necessida-

des, homo aponta De Grazia, acho duvidoso estarem abnegando do tempo
com possibilidades para aumentar o rendimento

Por outdo lada, mostra homo o turismo este. se interconectando com

a educagao. Seguindo as regras para o tempo "livre" reveladas por De

Grazia, ou deja, primeiro devemos fazer algo e segundo devemos fazer

algo produtivo, justificam-se as "f6rias educativas" exemplificadas pele

autos, em vgrios hot6is, os quaid t6m uma programagao intensa, geral-

mente absorvendo os h6spedes em tempo integral, como 6 conhecido. En-

tre os muitos temas que podem ser estudados, diz Uny (op. cit., p. 205),

:incluem-se arte e antigtiidades, o jogs de bridge, a t6cnica da aquarela, o

manejo da arco e flecha, a naga ao pombo, peixes-voadores, o golfe e pas-
seios a cavalo:
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E interessante como Thompson (op. cit., p. 82) e De Grazia pro-

p6em alternativas para esse estado de coisas, permeadas pda nowa.o de
ociosidade. Thompson sugere a alteragao no consumo do tempo para ca

pacidade de fnouafdo dos homers, a qual deveria se voltar para relag6es

que buscassem a quebra das barreiras entre o trabalho e a vida. lsso im-

plicaria numb nogao de tempo 6til ments compulsiva, num modo parti-
cular de preencher "os intersticios dos deus dias com relag6es mais pesso-

ais e sociais mais rican, maid repousantes". Para ipso, diz ele, demos que

encantrar uma nova sfntese, "nio baseada nas estag6es do ano ou nas

exig6ncias do mercado, mas fundamentada nos interesses humanos;

De Grazia (op. cit., P.290) sugere a reconstrugao de nossos conceitos

bgsico de tempo. Cano ipso nio ocorra, diz, permanece instil a busca por

alivio nos aparatos economizadores de tempo, finalizando: "Para trans-

former o chumbo do tempo livre no euro do lazer, temos que nos livrar do

re16gio. Este 6 um comego

Encerro aqui na perspective de nfo concluir id6ias, mas prossegulr

caminhando nessas reflex6es, as quaid voltam-se para um cotidiano re-

vestido de valores, crengas, requisig6es e postures, apontando possibili-

dades para repensarmos as relag6es entre trabalho e lazer (olde o turis-
mo recebeu destaque aqui). Para ipso necessitamos de uma paula, ou co-

mumente se ouve, "de dar um tempo", para a reorganizagao das id6ias

Exercicio complicado se continuarmos a nos pautar pda convicgao da

:tempo ser dinheiro '
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Sombras sobre o reino tropical de Dionisio
populagao, meio ambiente e urbanizagao

turistica no litoral do RN

EDMILSON LOPES JUNIOR

O desenvolvimento da urbanizagao turfstica no literal nordestino

tem implicado a emerg6ncia de novos e dramfticos processor socioambi-

entais. O deslocamento e a concentragao da populagao sobre determina-
dos ambientes tem se traduzido nio apenas em uma aceleragao da de-

gradagao ambiental no meir ambiente costeiro, mas na potencializagao de
novos conflitos politicos e socials. Essa situagao conspira contra a produ-

gao social dessa parte do litoral brasileiro como o "reino tropical de Dioni-
sio". A apropriagao espacial expressa por esse urbanizagao turistica tem

produzido enclaves no literal nordestino e exacerbado a tradicional duali-

zagao social que marca a regiao, com o aumento da dist&ncia social entre

'privilegiados" e "insustentgveis ambientais'

O presente texts tem por objetivo explorar os novos processor so

cioambientais impulsionados pele desenvolvimento da atividade turistica

na faixa litor8.nea da regiao urbane polarizada pda cidade de Natal, no
Rio Grande do Norte. grata-se de apreender os impactos do deslocamento

Professor do Depmtamento de Ci6ncias Socials
do em Ci&ncias Sociais da UNICAhlP.

Politico da FURRN e aluno do Doutora
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e da concentragao populacional sobre ambientes determinados. Para tan-

to, busca-se explicitar os cengrios e dramas socioambientais da urbaniza-

gao turistica que vem ocorrendo nos 61timos ands na regiao.
Este trabalho inscreve-se numa preocupagao maior que 6 apreen '

der as tramas da emerg6ncia de uma nova forma urbana no litoral nor-

destino e os contornos socioambientais de um processo de p6s-

modernizagao alicergado no consumo dos lugares e na produgao de luga-

res de consumo. Tomando elsa preocupagao coma panto de partida, esta-

mos nos propondo a investigar as seguintes quest6es: quais os contornos

concretos e os impactos da construgao social do litoral nordestino como

uma esp6cie de "reino tropical de Dioniso", territ6rio por exce16ncia da

produgao dos "espagos de desordem ordenada" (Featherstone, 1995) do
Brasil atual? Que Davos problemas socioambientais emergem nessa nova

forma urbane?

Do ponto de vista te6rico, o presente trabalho se prop6e a romper

com duas praticas que t6m se constituido quake como uma tradigao da

anglise socio16gica das quest6es ambientais urbanas: de um lada, a oposi-

gao entre o meir ambience canstruido e a 'hatureza" e, de outro, na tra-

dugao para anflise social do lugar-comum do jornalismo de que "toda no-
ticia 6 uma noticia ruim '

No primeiro casa, incorre-se em tr6s graves desvios de rota que

empobrecem fortemente a anflise socio16gica da problemgtica ambiental
urbana:

a) naturaliza-se a oposigao bingria que marca as grander narrativas da

modernidade, homo entre moderno e tradicional, rural e urbane, pa'

blico e privado, etc.;

b) desconsidera-se o faso que a "natureza" 6 sempre hist6rica e geografi-

camente construida, portanto, precariamente contingents;
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c) esquece-se que a cidade 6 parte da natureza e coma tal necessita ser

reconhecida (Spurn, 1995, p. 21), na sua diversidade cultural e bio16gi-

ca onde, produz-se graves "crises ambientais", mas constroe-se tam-

b6m integrag6es positives do habitat humano com a natureza.

No segundo casa, a prefer6ncia pda explicitagao dos dados nega-

tivos, assume-se a secundarizagg.o da produgao de propostas a6irmativas
de atitudes e valores ambientais. Deixa-se de lever em conta a capacida-

de de reagao e adaptagao da sociedade, como Hogan (1995, p. 23) nos

chama a atengao.

Antes de prosseguirmos, explicitaremos rapidamente o nosso en-

tendimento da imbricagao turismo e meir ambiente. Trata-se de algo im-

portante para situar o pane de funds maid gerd da nossa elaboragao.

Turismo e Meio Ambience

O barateamento dos custom de viagens tem proporcionado uma

saud6vel democratizagao do turismo. Sio milh6es que se deslocam agora
pele mundo, consumindo lugares, adquirindo e impondo novos hgbitos,

potencializando conflitos, mas tamb6m implodindo outros. A entrada no

mercado de novos contingentes de turistas, oriundos da clause media bai-

xa, tem produzido, coma era de se esperar, um aborrecimento dos tradici-

onais viajantes que t6m, agora, de mudar deus roteiros de viagem para

nio serem confundidos com os alegres visitantes de Miamie da Disney.

Mas as implicag6es do crescimento do consumo tuHstico vio muito a16m

dense processo de distingao social, que por si s6 contribui para a diversifl-

cagao e complexificagao da atividade turistica, abrindo nio s6 novos luga-

res de visitagao, mas tamb6m diversiHicando os produtos turisticos (do tu.

pismo 6tnico ao dcoturismo, passando pele turismo cultural).

33



Eamilson Lopes tinier

Maid do que qualquer outro area do consume, a atividade tuHsti-

ca implica um alargamento de percepg6es- Tamb6m aqua estende se uma

nova esfera de reflexividade social. Se o deslocamento territorial por si s6

tem implicag6es profundas na construgao da personalidade, a pratica tu-

dstica incorporada ao consumo est6tico das paisagens pode produzir nio

s6 novas identidades e estilos de vida, mas tamb6m atitudes e agnes soci-

ais. E o cano em que os turistas imp6e, pda necessidade do consumo da

natureza, uma relagao maid equilibrada com o meio ambiente.

O processo de globalizagao tem impactado profundamente a prg-
tica tuHstica. Ele tem signiHlcado, segundo Urry (1996), a uma antes hi-

maginada socializagao da pratica do grand tour, inicialmente uma via

gem de iniciagao ao redox dos centros culturais do mundi exercitada por

jovens aristocratas ingleses. John Urry, que tem se dedicado a pensar os

impactos da globalizagao na atividade turistica, tem apontado homo o
desenvolvimento da aHvidade contribui para a destradicionalizagao das

sociedade. Assim, embora deja verdadeiro que o turismo contribua para a

produgao de novas hierarquias, especialmente aquela que op6e visitantes

de parses desenvolvidos a parses pobres, derivando-se em patologias sod
ais como o turismo sexual, nio deixa de ser verdadeiro que ele contribui

positivamente para a produgao de postural questionadoras em relagg.o is
estruturas tradicionais de poder, as relag6es patriarcais por exemplo, e

pode suscitar agnes e atitudes positives em relagao ao meio ambiente.

Populagao e meio ambiente no litoral no Rio Grande do Norte

O crescimento demografico brasileiro tem fido, nas dung 61timas

d6cadas, essencialmente urbano. A rapida transformagao da sociedade

brasileira em sociedade urbana ocorreu em pouco mats de tr6s d6cadas. O
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denso de 1991 apontava que 75% da populagao ou 110 milh6es de habi-
tantes estavam vivendi em nUcleos urbanos. Os n6meros da populagao

urbana impressionam: 18 milh6es em 1960; 31 milh6es em 1960; 52 mi-

Ih6es em 1970; 82 milh6es em 1980 e a cifra acima mencionada na pro-

ximidade do final do s6culo (IBGE, 1992)

O Nordeste, esse construgao hist6rica e geogranica que busca tor-

nar em "congelagao metonimi.ca" (Appadurai, 1989) -- into 6, numa marca

identitfria do "outro" arbitrariamente construida - um heterog6neo con-

glomerado de p61os regionais, algumas vezes mais globalizados que regi-
onalizados ou nacionalizados, assumiu um perfil parecido com o restante

da pals no que diz respeito ao processo de urbanizagao. E necess6rio, no
entanto, ressalvar as disting6es entre os estados pois, apontam, se n5.o

tend6ncias, ao menos velocidades distintas no processo de urbanizagao.

Assim, encontra-se na regiao, segundo o censo de 1991, o estado brasilei-

ro como menor indice de urbanizagao (o Maranhao, com 40,01%) e esta-

dos homo Pernambuco e Rio Grande do Norte, onde o navel de urbaniza-

gao alcanga 70,85% e 69,10% respectivamente (Martine, 1995, p. 72).

No Rio Grande do Norte, em que pose a sua singular distribuigao

politico-administrative, que faz com que um dos menores estados da regi-

5.o nordeste tenha, proporcionalmente, o maier nQmero de municipios

(162), os dados do censo apontam que o crescimento da participagao de
Natal no conjunto da populagao total do Estado retornou aos indices an-
teriores a d6cada de 70. Se em 1980, o censo apontara que a taxa de par-

ticipagao da capital no conjunto da populagg.o do Estado sahara de 16,4%

para 22%, em 1991 elsa participagao chega a 25qo. Um dado que, se por

um lada, signi6lca o crescimento da participagao da capital no conjunto da

populagao do Estado, por outro, aponta para a desaceleragao dense ritmo
de crescimento.
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O processo de industrializagao induzida, a expansao da constru-

gao civil com a urbanizagao da zona norte de Natal, a instalagao da Pe-
trobr5.s, a16m do crescimento das instalag6es militares, explicam, em par-

te a excepcionalidade do crescimento da cidade nos anon setenta. De ou-

tdo lado, esse 6 um processo cuba din&mica nio pode ser explicada local ou

regionalmente e integra-se a dinfmica populacional brasileira das dual
iltimas d6cadas, devendo-se levar em conta tamb6m significativos pro-

cessor socio-culturais, dentre des o crescimento da demanda por regula-

gg.o da fecundidade, o novo formato que vem adquirindo a familia no Bra-
sil e as mudangas econ6micas, como o colapso do modelo de substituigao

de importag6es e a redefinigao espacial do crescimento econ6mico no pals.
No Rio Grande do Norte, a expansao da fruticultura de exporta-

fao no Vale do Agu e o desenvolvimento das atividades de prospecgao de

petr61eo no oeste do Estado, a16m do colapso da industrializagao induzida

dos anos setenta, foram fatores que contribuiram para a contengao do

fluxo migrat6rio em relagao a capital. Esse retengao migrat6ria interio-

rana implicou no crescimento urbano de cidades como Mossor6 e Agu,

cuba expressao dramgtica tem fido a favelizagao dessas cidades.

A dania dos n6meros e a vertigem dos levantamentos estatisticos
traduzem palidamente, no entanto, os contornos econ6micos, culturais e
socioambientais dense crescimento de "apenas" 3% da participagao de Na-

tal no conjunto da populagao do Rio Grande do Norte nos anos 80. Nio

podemos esquecer que esse perceptual signi6icou o saito de 416.898 habi-
tantes em 1980 para 606.681, em 1991, o que fez de Natal uma das 25 ci-
dades brasileiras com mais de 500 mil habitantes apontadas pelo censo

de 1991

O crescimento de Natal expressa toda a dimensio ca6tica da pro '

dugao do espago urbano no Brasil. Alicergada historicamente no adensa-
mento da zona litoranea, a urbanizagao brasileira superdimensionou os
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problemas ambientais urbanos dado a conhecida vulnerabilidade dos
ecossistemas costeiros. No Rio Grande do Norte, esse adensamento lido.

raneo, polarizado por Natal, tem significado, coma veremos maid adiante,

ng.o s6 uma maier conflitividade social da apropriagao espacial, homo a

produgao de potenciais cengrios de discos num futuro nio tio distante

O modelo cultural dessa urbanizagao litorfnea encontra na casa

de veraneio seu maid perfeito i.cone. O consumo ostent6rio dos lugares

que marek a forma bragileira de litoralizagao tem se traduzido, no Rio
Grande do Norte, na anarquica ocupagao do litoral sul. Seguindo a Rodo-

via do Sol, a devoragg.o das paisagens tem suplantado muitas 16gicas, in-

clusive as do mercado. Falsinicagao de titulos de propriedade, ocupagao de

terrenos da Marinha, invasio de reserves ambientais e loteamento de
terrenos em lagoas nio sgo exceg6es, mas as regras o6iciosas do mercado
imobiliirio local.

Uma singularidade da urbanizagao do litoral do Rio Grande do

Norte 6 que a grande maioria das sedes dosmunicipios situam-se no con-

tinente e ngo junta as praias. Elsa situagg.o aumenta a dificuldade de
identificagao dos moradores das praias com os moradores das sedes dos

municipios e potencializa conflitos sociais e politicos importantes. As
praias tornam-se cada vez maid enclaves territoriais das classes medias

natalenses e de outras panes do pals e do mundi. Os moradores das pa-

nes restantes dos municipios, maid distantes do literal, t6m atividades

econ6micas, sociais e culturais distintas daquelas que se desenvolvem
nas praias. Esse que sempre foi um trago distintivo da relagao do
;continents" com a "costa" acentuou-se nos 61timos anon com a urbaniza-

gao turistica das praias.
Os moradores do continente, envolvidos em atividades econ6mi-

cas como a agricultura de subsist6ncia e enredados em relag6es sociais e

political marcadas pelo clientelismo, decidem as eleig6es locais. Elsa si-
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tuagao diminui os compromissos dos prefeitos com os moradores das
praias e torna a relagao entre os dais lados maid aberta a barganha e a

corrupgao. Empresas imobiligrias, hot6is, restaurantes e bares pr6ximos

situados nas praias desconsideram a prefeitura e constituem canais pr6-

prios, sends exemplar a forte Associagao dos Comerciantes e Hoteleiros

da Praia de Pipa, que imp6s ao prefeito eleito do municipio ao qual a

praia pertence (Tibau do Sul), as reivindicag6es do "povo da praia de

Os prefeitos, sem maiores compromissos com as praias, multipli-

cam as interveng6es predadoras e irresponsaveis. Se nio produzem in6'a-

estruturas, as prefeituras sio ind6strias de aforamentos e licenciamento

para loteamentos irregulares. A corrupgao 6 tanta que tem escandalizado
at6 o inabalgvel TCE e alguns municipios litor6neos ja institu:tram a tra-

digao de que nenhum prefeito eleito consegue terminal o seu mandato
No inicio de 1996, o titular da Delegacia do Patrim6nio da Unigo

previa um recorde de invas6es de areas da uniio:. O motivo: a proximi-
dade das eleig6es municipais. No 1itoral, onde novos municlpios surgiram

para alargar as bases dos deputados da regiao, cada nova eleigao 6 uma

oportunidade para garantir a legalizagao de ocupag6es clandestinas e a

construgg.o de infra-estruturas minimas que legitimem e tornem irrever-
siveis tail ocupag6es Dunas e parcelas da orla (pertencentes a Marinha)

sio as &'eas preferidas
O consumo ostent6rio do espago, esse marca de distingao das

classes medias, apontada por Bourdieu (1993), transforma-se em incon-

tro16vel compulsao para os donor de casas de veraneio em Ponta Negra, Pi-

rangi, B6zios ou Barra de Tabatinga. Envolvidos compulsivamente na
devoragao da paisagem, des estio acelerando o processo de saturamento

Pipa'

Cf. Tribuna do Norte, 12/03/95, pp. 12 e 13
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do litoral sul. Ao invadirem areas p6blicas e construirem inegularmente
estio se tornando, des pr6prios, vftimas de sua apropriagao espacial: as
construg6es irregulares impediram a construgg.o da Rota do Sol em mui-

tas lugares e este tornando completamente invigvel a sua continuidade.

O aumento do n6mero de autom6veis que trafegam pda praias do
litoral sul tem se constitufdo num s6rio fatter de aceleramento da satura-

gao desses lugares. As tardes dos finais de semana transformam a volta

para Natal numa miniatura local da tragic6mica "subida do litoral" pda

Imigrantes ou Anchieta em Sgo Paulo.

O aumento da freqti6ncia das praias tem feito com que os deus

moradores e muitos turistas de final de semana provoquem um novo re.

direcionamento no consumo do lugares no litoral oriental ' do Rio Grande

do Norte. Nessa parte do litoral, que inclui Natal, constituido por dual

unidades de relevo razoavelmente imbricadas, a planicie costeira e os

voles costeiros, distingue-se da outra (literal setentrional) pda exist6ncia

de vests.gios de mata atlfntica e pda singularidade da sua hidrogeologia.

Esse singular formagao geo16gica propiciou o surgimento de 20 lagoas,

consideradas medias e grandes para os padr6es nordestinas. E para essas

lagoas que dirige-se agora a vo16pia devoradora de paisagens no litoral

norte-rio-grandense.

Embora esse nio deja um roteiro atrativo para os turistas que
v6m do sul do pals, tem se constituido num roteiro alternativo para os
moradores locais, especialmente os proprietarios de autom6veis. Para

evitar o congestionamento das praias nos 6inais de semana, muitos mora-

dores das mesmas, dirigem-se para lagoas como Alcagus, Pium, Urubu,

Os estudos geo-eco16gicos cstabe]eceram um sub-divisio do ]itoral norte riograndense em
litoral setentrional c litoral oriental. O litoral oriental 6 limitado, ao norte, pele municfpio dc
btaxaranguapc e, ao sul, pda divisa cam o estado da Pafdba. Ja o htoral setenuional vai de
Touros, ta2 esquina do .Atlantico, at6 a divisa com o estado do CeitM
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Extremoz, para nio citar a lagoa de Genipabu, enquadrado aos roteiros

turisticos pdas viagens de bugues e a proximidade com a praia do mesmo

nome, e a lagoa do Bonfim, puja proximidade com a BR-lOI e a grande

presenga de clubes recreativos, transformaram-na num dos balnefrios

maid freqtientados do Estado. Elsa lagoas com raras exceg6es, ligam-se
is rodovias maid importantes por precgrias estradas carroggveis, o que

Lorna quake invigvel a sua freqti6ncia no periodo chuvoso. Excegao feith

para os proprietarios de bugue

Mas na medida em que o consumo disses lugares tem feito flores-

cer lugares de consumo, e chamado a atengao da especulagao imobiligria

e dos promotores tuHsticosa, multiplicam-se as press6es por ligag6es as-
fflticas. A degradagao ambiental das lagoas do litoral sul, junto com a

destruigao dos manguezais no literal setentrional, traduzem discos ambi-

entais potencialmente mais desastrosos at6 do que a ocupagao barbara da

orla maritime.
O crescimento do consumo desses lugares tem implicado no sur-

gimento de conflitos relacionados aos usos das lagoas. De um lada, os que
buscam a sua apropriagao espacial para o lazer, de outta, os que a conce-

bem homo espago destinado a pesca e a agriculture de subsist6ncia. Os

jet-skis em velocidade na pequena lagoa de Alcagus ou a grande presenga

de bugues nas margens da lagoa do Urubu, nio deixa, ao visitante, ne-
nhuma d6vida sobre qual das dubs modalidades de apropriagao espacial

serf imposta sobre esse frg.gil ecossistema.

Se privilegiamos a anflise do litoral oriental ipso deve-se ao faso

de ser nessa parte do litoral norte-rio-grandense que concentram-se a
major parte da in6'a-estrutura urbana, dos servigos, da populagao e das
atividades econ6micas relacionadas com o turismo. O literal setentrional

) O G#/# dp Pxuz#;f a/m Rpdai na sua edigao de 1997 la inclui as lagaas coma pa"e do roteiro
tudstico no literal do Rio Grande do Norte

40



Sombras saba Q nino tnPica! deD\

vivencia uma outra problemftica socioambiental. Neue, a ind6stria sali-
neira e a exploragao petrolifera t6m se constituildo nas dubs principais
ameagas ao meir ambiente. A dramaticidade da degradagao ambiental no

litoral setentrional pode ser melhor apreendida se se levar em conta que

situam-se ai 4.000 das 6.720 hectares de manguezais preservados do Rio
Grande do Norte

O tempo eco16gico e o passado fictional

Se a natureza 6 sempre hist6rica e geograficamente contingente,

homo apontamos no inicio dense capitulo, proposigao que encontra apoio

nas elaboragao de autores coma Scott Lash, John Urry, Anthony Giddens,

Doreen Massey e Simon Shama, a construgao de Natal como lugar apoi-

ou-se sempre na produgao de uma hist6ria quake fictional de sua nature
za. Sendo elsa construgao apropriada atualmente coma elemento da polil-

tica de mczrfeff/zg .peace ou city marfeffrzg engendrada peso desenvolvi-

mento do turismo.

O fato de o principal historiador da cidade ter fido tamb6m um

dos Brandes folcloristas nacionais (Luis da CAmara Cascudo) pode ter

contribuido para a exacerbagao da dimensio ficcional da hist6ria local,

especialmente no que toca a uma certa erotizagao das dunas, lagoas e

praias. Dimensgo elsa que 6 entusiasticamente apropriada pda folhete-
ria das ag6ncias turisticas.

No clfssico .Hist(5rfa da Cfdade de .ZVafaZ, C&mara Cascudo regis-

tra, em parfgrafo rebuscado, a singular geologia da cidade:

;Em coda Ganja ]itoi:inca, cenoz6ica, dh-se-a, fazendo poesia velha, que

Nata16 uma flog do creticeo num jardim do pliocanio. Ou ilya num lags. O
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rio Potengi divide, cwiosamcnte, a Qonteha dessas dubs pauias geo16gicas. A

margem dheita at6 o mar c envolvetldo a projegao acompanhando posco

depots de Ponte Negra, 6 o crctaceo, segundo Ease dos teri:egos secund6rios,

quando se ai:rastava o lguanodonte, com sells doze men:os de mo]e corps:'zi]
e. de todo Rio Grande do Norte, havia apcnas uma faixa, a partir de S:io

Gonzalo(Felipe Camarao), vale do Cema-blhim, Baixa Verde, um tergo-
m6dio do Assu (incluindo as lagoas) abrindo-se quash cm leque para o cha

pad:io do Apodi, compreendendo, para o norte, quake todd Mossor6. O Pli

oce'nio 6 a orca das praias c mesmo a16m, camada da scgunda c 61tima estag:io

tcrciii:ia, quando a Franca estava unida a Inglaterra, nio existia Gibraltar c

v3\ua, em Ja\a, o Pitecantropos Erectus, falco av8 de f2]na apagada" Cascu

do, 1949, P. 90)

O desejo de abarcar a hist6ria eco16gica da area na qual este. as-
sentada a cidade de Natal, no entanto, nio foi muito a16m dessa m4esto-

sa exploragao initial de Cimara Cascudo. Os trabalhos hist6ricos posteri-

ores ignoraram a dimensio ambiental. Enquanto isso os estudos bioflsi-

cos, marcados pda fragmentagao, a excegao daqueles desenvolvidos por

alguns professores de hidrogeologia da UFRN, pouco aludam no enten-
dimento das manifestag6es da hist6ria eco16gica ' local.

Se a nossa mem6ria hist6rica 6, homo diz Davis (1995), simples-

mente kurta para pensar os ritmos do tempo eco16gico, em paisagens
coma as de Natal, onde a intense movimentagao dos solos por si s6 cons-

pira contra a apreensao das marcas dos processos ambientais passados,

acontece um superdimensioanamento da alienagao do meir ambiente

produzida pele asfalto e pda tecnologla. Assim, quando o milenar movi-
mento de solos que levou a formagg.o do Grupo Barreiras, a singular uni

dade geo16gica da regiao que estende-se at6 a Paraiba e 6 responsavel

pda constituigao do Aqtiifero Barreiras, o propalado e descuidado "mar

Estamos tomando como refer ncia o posicionamento de Deleage & llamery (1989) que
a6rmam a exist6ncia de um tempo eco16gico ao lido do tempo econ6mico, socials cultural
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subterrfneo" do Litoral Oriental, foi bruscamente alterado pda constru-

Q5.o de uma avenida (a Prudente de Morris) que, cortando dunes (as cap-
tadoras de agua para o aqtiifero) e tabuleiros, imp6s o autom6vel sobre a

paisagem poucos vozes relacionaram a intervengao do homem como ame-

agadora do seu proprio futuro na regiao.

Para uma cidade que capra de deus leng6is subterrfneos

(sublinhe-se Aqtiifero Barreiras) em torso de 74% de sua fgua(Meld,

1995), o esquecimento de sua singular hist6ria eco16gica 6 maid que uma

falta de educagao ambiental. E uma atitude potencialmente suicida. lsso

sem levarmos em costa que a "cidade deu as costas a seu rio", como diz o
vereador Fernando Mineiro, responsavel, no ini.cio da d6cada, pda cam-

panha "S.O.S. Potengi". No Potengi6 jogado, in nclfura, uma parte condi

dergvel do esgoto que 6 recolhido na cidade de Natal, a16m de residues de
inddstrias t6xteis, de couro e do Frigonat (a empresa frigorifica munici-

Essa realidade aponta para a base precgria sobre a qual se ergue

a construgao social de Natal como cidade do prazer. A sensualizagao da
natureza, traduzida nos discursos das ag6ncias de viagens e das reporta-

gens "turisticas" de jornais e revistas (locais e nacionais), pode ser num
futuro nio muito distante, deslocada pelos dramas socioambientais deri-

vados de um modelo cultural que sustenta a apropriagao do meir ambien-

te local na maid completa desconsideragao pelo futuro mediato.

pal)a

Insustent6veis e privilegiados ambientais em Natal

A realizagao da Habitat 2 (Confer6ncia de Assentamentos Huma-

nos da Organizagao das Nag6es Unidas), realizada em Istanbul
(Turquia), entre 03 e 14 de julho de 1996, realgou a posigao de pesquisa-
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doren e adores sociais que afirmam localizar-se nas cidades, particular-
mente nas cidades do terceiro-mundi, as crises ambientais maid s6rias

que agravara.o o planeta no pr6ximo mi16nio. A Habitat 2, a 61tima confe-

r6ncia realizada pda ONU no mi16nio, significou a colocagao na pauta de

discuss6es ambientais internacionais os problemas derivados da insus-
tentabilidade ambiental das cidades do terceiro mundi.

As forgas political progressigtas do Sul e do Norte conseguiram

traduzir na confer6ncia a guinada que comegara na Rio-92: a superagao

da 16gica do "Malthus com computador" que caracterizou o chamado

:Relat6rio do Clube de Roma", em 1972. A narrative que jogava a respon-

sabilidade do agravamento da crime ambiental global sobre os ombros de

todd a humanidade indistintamente e tratava apocalipticamente o cres-

cimento demograHico, foi sends, penosamente dina-se de passagem, deslo-

cada por uma outra que procura vincular a problematica ambiental com

modelos de produgao e consumo, com as diferengas de g6nero na apropri-

agao da natureza,' com a defesa da justiga social e da melhoria das posi-

g6es sociais das mulheres.

Se a responsabilidade pda destruigao da natureza nio pode ser

generalizada de forma indiscriminada, dado que as sociedade envolvem-
se de forma bastante diferenciada na degradagao ambiental global e suas

interveng6es imphcam em niveis diferenciados de impactos ambientais,

dentro das cidades nos parses do terceiro mundi, a degradagao ambiental

6 vivenciada diferentemente pelts diversos grupos e classes sociais. Nio

se trata somente das condig6es ambientais do locais de trabalho a que os

Devendo-se rcssaltar a esse respeito o paper extremamcnte positivo das colocag6es das
pesquisadoras identificadas com o ecofeminismo. Elms que t6m demonsti:ado como o mo
delo cultural de apropriagao da natureza baseada na sua degradagao f pr6ximo. do modelo
que crnb=lsa a dominagio masculine. Ver a respeito Shiva(1988) e Plumwood(1993)
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trabalhadores estio sujeitos em £3bricas com tecnologias "sujas", mas o

acesso a recursos essenciais coma a agua potavel.

Essa situagao, que expressa-se a navel mundial na transig5.o de

uma sociedade industrial (ou p6s-industrial) para uma "sociedade do ris-

co"', onde o que paisa a estruturar os conflitos sociais 6 menos a distri-

buigao dos recursos e muito maid a distribuigao dos discos, traduz-se em

coda cidade ou regiao nas lutas concretas em torno da localizagao dos de-

p6sitos de pixo e nos muitos enfrentamentos cujo emblema 6 "nio no meu

quintal"
Em Natal, a distAncia entre "insustentfveis" e "privilegiados am-

bientais" (Olpadwala & Goldsmith, 1992) 6 superdimensionada pda sin-

gular geografia da cidade. Situada entre dunas, lagoas e os mangues que

seguem o estufrio do rio Potengi, o drama da aus6ncia de saneamento

b6.nico transforma a maior parte dos moradores da cidade em participan-

tes da "populagao em area de cisco"(Torres & Cunha, 1994, p 399)
Com o saneamento bgsico cobrindo apenas 20% da cidade, a utili-

zagao indiscriminada de fossas e sumidouros comega a comprometer de-
p6sitos do lengol freftico (superficial) que iomega a apresentar "'eZeuados

iln,diGGs de corttaminaQ&o e impropriedade para, o uso dct popuLagao:

(Mineiro, 1992, p. 149). Em importante pesquisa realizada sobre a con-

taminagao das aguas subterrfneas de Natal, o professor de geologia da

UFRN Jose Geraldo de Melo chegou a preocupante constatagao de que o

o principctt, tito de contaminctnte enuotuido f o nitrate, resuLtante dct bio.

degradafdo dos excrement os humanos" (Melo, 1995, p. 100).

A singular geologta da cidade, caracterizada pda alta capacidade

de filtragem da agua, fez com que, em estudo realizado, ainda no longin-

quo 1982, o IPT constatasse que a agua de diversos polos dom6sticos es-

O principal responsfvel pda inuodugio do conceito de sociedade de kisco tem sido o den
vistas social alemio Uli:ick Beck. Ver a respeito Beck (1992; 1993; 1995 e 1996)
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tavam afetados por teores de nitrato acima do limite estabelecido pda
OMS (45 mg/I). A Acqua-plan (1988) e Figueredo (1990) colocaram dados

novos e maid preocupantes nesse quadro: a contaminagao por nitrato es-

praiara-se, no final da d6cada, para polos situadas em toda a cidade e ja
afetava gravemente as unidade pertencentes ao Sistema P6.blico de Abas-
tecimento

A empress estatal que cuida do abastecimento da cidade, a

CAERN, somente criou um sistema de monitoramento das aguas de Na-
tal em 1986. Os relat6rios sio segredos de estado, mas gabe-se que num

deles, de agosto de 1994, um dos principais reservat6rios da cidade apre-

sentava fguas com contaminagao de 48,82 mg/I de teores de nitrate. Tal
reservat6rio 6 exatamente aquele que recebe as aguas dos polos situados

nos sitios dunares de Candelfria e Cidade Sat61ite, o primeiro um bairro

de classe media e alta e o segundo, um bairro popular.

A democratizagg.o dos discos de enfermidade pelo consumo de

ggua contaminada 6 apenas aparente. Os privilegiados ambientais de
Natal consomem agua mineral. Os "insustentfveis ambientais" pagam

o prego da contaminagao das aguas. As criangas em idade de 0 a 6 me-
mes das classes populares sio afetadas pda mefahemogZobfnemfa, uma

enfermidade que provoca a anoxia celular (privagao de oxig6nio), po-

dendo lever at6 a monte. Uma conseqti6ncia de m6dio e longo puzo, as-

sinalada por m6dicos locais, mas que nio pods ser devidamente aferida

pda aus6ncia de qualquer levantamento estatistico, diz respeito ao des-
envolvimento de cancer g6.strico, motivado pda ingestao de aqua com

grande quantidade de nitrato.
Em 1995, 200 mil natalenses sobreviviam em favelas ou sub-

moradias, segundo levantamento feito pelo Idec. Essa a base social dos
"insustent6veis ambientais" locais. Imersos na perversa 16gica que une

pobreza com degradagao ambiental, des sio os maid vulnergveis diante
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dos problemas da contaminagao das aguas, do ac6mulo de lixo sobre as
dunas e da aus6ncia de saneamento bfsico.

A ecologia do prazer embala os pesadelos dessa populagao. As
muitas lagoas que surgem espontaneamente nos terrenos baldios ou ir-

rompem em meir a construg6es, como aconteceu em 1996 no loteamento

Jose Sarney, complementam as paisagens em que vivem.

No casa da Lagos surgida no loteamento (e favela) Jose barney

ha um impressionante registro feith por um dos jornais locais, que vale a

pena ser transcrito:

.X comunidade do Loteamento Jose Sarney continua a ter problemas mes-

mo com o esvaziamento da lagoa. As etlchentes quc inundaram casas e de-

.btigou families se 6oi:ma com o escoamento da agra atrav6s da utilizagao
dc sein bombay, restam o cen4rio desolador dc lama por todd extensXo c o

que 6 pior, o &m dos peres, uma das principals fontes de alimentagao da

populagao. Aqueles que possuem terreno invadido pda lagoa, tamb6m t8m

d6vidas quanto a devolugao do seu pan:im6nio.

Com muita pressa, os homens aproveitam as 61timas pogas de agua para reti-

rar os peres pequenos que ainda sobrevivem. Todd sujeira quc se acumula

nos tr6s hectares da lagoa Jose Sarney 6 uma ameaga as muitas criangas que

brincam nas rcdondczas'

Onde as lagoas ja foram incorporadas ao meio ambiente construe

do ha mats tempo, como aquelas situadas em Ne6polis, Pirangi, Nova

Descoberta, na zona sul ou Pajugara, na zona norte, as ligag6es de esgo-
tos clandestinos transformam-nas em cloacas a c6u aberto. Esse perver-

sio ambiental praticada por pessoas de todos os grupos sociais

(especialmente por aqueles que podem construir ligag6es com as lagoas)

tem homo conseqti6ncia a socializagao das nu'hens de pernilongos pelos

maid diversos bairros da cidade

Di&iio renata!, Q.] lan IS6. y. qD
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Os discos ambientais nio sao, por6m, totalmente socializados

Dado que o saneamento bfsico atinge apenas 20qo das resid6ncias de

Natal e as fossas e sumidouros sio uma instituigao da cidade, o pro-

blems do que fazer com os residuos recolhidos das fossas 6 uma das

quest6es ambientais mats graves da cidade. O poder pablico local tem

optado pda "solugao do mercado", como aHirma ironicamente o vereador

Fernando Mineiro. lsso signi$1ca deixar ao bel-prazer das empresas

limpadoras, uma das maid florescentes ind6strias de servigos de Natal,

a responsabilidade sobre o destino dado ao indesejgvel material reco-

Ihido

Somente ap6s den6ncias na imprensa dando conta da pratica de

transformagao de lagoas como dep6sitos 6 que a prefeitura e o governs
do Estado indicaram alguns locais como dep6sitos. Os discos de infiltra-

gg.o dos mananciais de aguas subterrfneas nio diminuiu, no entanto.
O problema 6 grave em toda a sua extensio e nio s6 no que diz

respeito aos locals de dep6sito. Coma a manuteng5.o de fossas tem um

cusco que as classes populares nio podem pagar, a solugao tem fido
aproveitar a extrema capacidade de filtragem dos terrenos e construir
os tristemente famosos "sumidouros". Elsa prgtica tem transformado os

pr6prios locais de moradia em areas de discos que somam-se as lagoas e
aos dep6sitos clandestinos de lixo.

A cidade do prazer eleva assim a en6sima pot6ncia a constata-

gao gerd de que os pobres sio sempre os maid afetados pdas crises

eco16gicas (Beck, 1993, p. 34). O problema de saneamento bfsico em
Natal mostra que des sio os que t6m menos condig6es de adaptar-se is

transformag6es do meio ambiente impulsionadas pda 16gica de consu-

mo de lugares.
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Conclusio: sombras sobre o reino tropical de Dioniso

As imagens do mar azul, das dunas brancas e dos coqueirais t6m

se constitufdo nos elementos maid importantes da nova construgao social

do Nordeste brasileiro no imaginario nacional. O Nordeste das secas, dos

coron6is e dos jagungos 6 deslocado por esse novo nordeste, produto e

produtor dos "espagos de desordem ordenada" para as classes medias lo-
cais e do centro-sul do pals

E esse reins tropical de Dionisio, um elemento chive na constru-

gao discursiva que alicerga o desenvoldmento turistico no litoral nordes-
tino. Ele 6 tamb6m o horizonte em que se descortinam os novos sonhos de

:desenvolvimento regional". Tudo se passando como se o "mita da neces-

sidade" (Castro, 1992), a construgg.o ideo16gica do Nordeste das secas e da

mis6ria coma justificativa para a captura dos aparatos locais de Estado e

das verbal federais pelos grupos olig6.rquicos, tivesse sido substituido por

outro mita, o "moto da fertilidade", da terra prometida.

A construgao concreta dense reino tropical de Dionisio tem se tra-

duzido em uma apropriagao espacial singular, a urbanizagao turistica:

que mescla o novo e o velho, constituindo a base econ6mica e cultural de

uma processo de p6s-modernizagao tio selvagem quanto a modernizagao
conservadora das d6cadas anteriores. E tem implicado a potencializagao

de antigos dramas da urbanizagao brasileira e o aparecimento de novos e

graves problemas socioambientais, dentre des, a degradagao acelerada

de ambientes ecologicamente frageis.

S5.o essay as sombras que escurecem as perspectivas de futuro

para esse reino tropical de Dionisio. Mas esse nio 6, no entanto, um pro-
cesso irreversivel. Se o desenvolvimento do turismo tem significado a

exacerbaga.o do modelo de urbanizagao do litoral (um modelo facilmente

percebido como danoso), nio se trata de algo simplesmente inevitgvel. A
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manutengao da atividade e a pr6pria presenga f(sica dos turistas cobra a

manutengao da agradabilidade e sustentabilidade dos lugares.
Nesse sentido, 6 impossivel pensar o turismo desligado de dodo o

conjunto de praticas e experi6ncias desencadeadas pda radicalizagao do

processo de globalizagao. O fluxo de produtos, informag6es e pessoas nio

produz apenas deslocamento e desterritorializagao, mas tamb6m destra-
dicionalizagao e re/Zexfufdade socfaZ '

Obviamente, ngo estamos propondo que o aumento do consumo

ambiental provocado pelo turismo, por si s6, sega a garantia de uma outra

percepgao da natureza. Se esse percepgao 6 sempre uma construgao con-

tingente, hist6rica e geograficamente datada, ela tamb6m pode, obvia-
mente alicergar-se em referenciais egoistas. Trata-se simplesmente de

nio negar a possibilidade de uma outta 16gica de apropriagao espacial no
desenvolvimento da urbanizagao tuHstica.
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Turismo e Cultura Caigara
no Litoral Norte Paulista

MARIA TEREZA D.P. LUCnIARI

A paisagem dente trecho do literal brasileiro possui certas pecu-

liaridades. No 1itoral norte do Estado de Sgo Paulo, ao contrgrio do litoral

sul recoberto por banhados e praias extensas distanciadas da serra, a
Serra do Mu aproxima-se muito da orla, definindo um literal salpicado

por in6meras praias alojadas em pequenas planicies sedimentares, sepa-

radas por costeiras, e ainda uma infinidade de bai.as, angus, tacos, en-

seadas, restingas, mangues entre muitas ilhas e... a mata atlAntica. Ape-
sar da ocupagao desde o perilodo colonial, houve um relativo isolamento

delta regiao que a mante+e preservada. Entre as d6cadas de 1950 e 1970,
ela foi redescoberta pda atividade turistica mas, devido a fblta de in6'a

estrutura, urbanizagg.o e rodovias, seu acesso era restrito a uma pequena

parcela da populagao que se concentrava nas sedes de municipio
(Ubatuba, Caraguatatuba, Sio Sebastiio e llhabela). Dos anon oitenta

Ge6grafa, pro6essora do Departamento de Sociologia do ITCH-Unicamp.

Este texto foi otiginalmente apresentado no I ' Encontro Nacional de Tul:isms com Base
Local (USP/mano 1997)e ap6ia-se numb pesquisa realizada no municipio de Sio Sebas-
tiao/Distrito de Nlaresias (litoral norte pauhsta), ence o anal dos amos. oitenta e initio dos

noventa (Luchiad, 1992).
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para ca, devido principalmente a implantagao e a pavimentagao da
BR-lOI (Rio-Santos), a atividade turistica passou a inodelar a paisagem,

a acelerar o processo de urbanizagao e especulagao imobiligria, a mudar o

perfil demogrffico com o incremento migrat6rio e, somado i.s political de

preservagao dos recursos naturais do Parque Estadual da Serra do Mar,

passou tamb6m a ser responsgvel pele processo de marginalizagao, ou
mesmo expulsao, das comunidades caigaras.

O litoral norte paulista sofreu vfrios tipos de apropriagao desde a

colonizagao, mas nenhum consumiu subs paisagens de modo tio acelera-

do ou foi tg.o responsgvel pda desintegragao de suas comunidades tradi-

cionais homo a ocupagao que la se instalou nas Qltimas tr6s d6cadas.

Podemos dizer que a ocupagao ind(gena, anterior a colonizagg.o

(s6c. XV), nio deixou muitas marcos na paisagem local mas, transmitiu

como legado cortes contribuig6es culturais: o tips 6tnico:, algumas t6cni-

cas para a lavoura e pesca e muitas trilhas e caminhos

Com o processo de colonizagao (s6c. XVI e XVII), se estabelece
uma forma de apropriagao da natureza dais intensa: exploragao de ri-

quezas naturais em larga escala (madeiras, peles, metais preciosos), are-
as de cultivo e engenhos de cdna-de-agacar, n6cleos urbanos e ampliagao

das viag de transporte. Nos s6culos XVlll e XIX, o literal norte paulista

pasha a funcionar homo ponte estrat6glco entre as areas de mineragao e o
exterior. Com a transfer6ncia dente "eixo" para o Rio de Janeiro, o litoral

paulista sofre um periodo de declinio econ6mico e 6xodo demogrgfico e s6

se recupera no s6culo XIX, .com seu ingresso na economia cafeeira. Mas

O aa11uxu, termo utihzado para designara populagao mestiga que kabila a regiao htorinea

ractedsdco, e nio simplesmente segundo a sua etnia.
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at6 o final do s6culo XIX a produgao de cafe 6 orientada para o interior
paulista, deixando o litoral a margem dos processos de urbanizagao e mo-

dernizagao.

As comunidades tradicionais caigaras sobreviveram a integragao

(agacar, euro e cafe) e a marginalizagao (ouro e caH) de uma economia

regional dependence das political econ6micas que alimentavam o merca-

do mundial de produtos tropicais, assam como recebeu diversas influ6n

das deltas. A economia caigara, assam coma a vegetagao nativa, fortale

cia-se nos intersticios dos produtos para exportagao.
O litoral norte paulista entra no s6culo XX, e vai at6 a d6cada de

1950, isolado e marginalizado do processo de urbanizagao e do dinamismo

econ6mico do Estado. E quando as comunidades caigaras passam a vi\ er

quake exclusivamente de subs cultural e estrat6gias de sobreviv6ncia.

Este mesmo periodo compreende o momento em que as comunidades cai-

garas mantiveram-se mats isoladas, tecendo as redes do modo de vida

traditional. E o periods que alguns autores denominam de eooo6ia ou pg:
dodo her6ico caicara (Noffs, 1988, p.15, Mussolini:1980, p.225 e Diegues,

1973, p.89). Os pilares delta cultura traditional estavam representados

nas ccznoas de ucla, nas Zauozzras, na cage e na .pesca arfesanaZ, bases da

economia de subsist6ncia, da pequena atividade mercantil e da relativa
autonomia

A partir de 1960, a penetragao do capital monopolista e de pe-
quenos investidores acelera a valorizagao imobiligria e o processo de ur-

banizaqlao. O crescimento de Sio Paulo e do Rio de Janeiro tornou este

;eixo" Rio-Sgo Paulo um recurso para a expansao e exploragao. O litoral

norte paulista respondeu a necessidade de crescimento das atividades
econ6micas ligadas ao setter tercigrio e a demanda de lazer das popula-

g6es urbanas. Etta combinagao de fatores acabou definitivamente com o

antigo isolamento. Delta vez, nio foi um produto monocultor para a ex-
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portagao o responsgvel pda integragao de sua economia ao mercado, mas

o proprio espago litorgneo - enquanto recurso paisaglstico - 6 que trans-
formou-se no maior "produto" econ6mico da regiao.

A construgao da BR-101,' implementada por iniciativa do governo

federal. colocou os iltimos redutos caiCaras, desde o Rio de Janeiro at6 o

litoral paulista, dentro das prioridades political e econ6micas do pals.

Apes a construgao e pavimentagao da rodovia, a fndzfstrla do Zazer e a es-

peculagao imobiligria multiplicaram o espago urbano, redefiniram o per6il

da populagao e das atividades sociecon6micas, e reformularam as rela

gees da sociedade com a natureza, transformando a segunda em merca-
doria de consume das classes medias e elites urbanas. Seguindo a 16gica

de que todos t6m direito a seu lugar ao sol, ou a sua parcela de verde, a

paisagem vem sendo desmantelada e privatizada
Concentrando o olhar nos vetores responsaveis pdas transforma-

g6es contemporaneas delta regiao podemos visualizar s6rias contradi-

g6es. A urbanizagao, que possibilitou modernizar diversos setores eco-
n6micos. intensificou tamb6m a pobreza, a degradagao ambiental, o des-

mantelamento da paisagem e afigurou-se como um processo de margina-

lizagao socioespacial e econ6mica das populag6es caigaras e imigrantes de
baixa ronda. Andando pda Rio-Santos 6 possivel visualizar um verdadei-

ro duels entre a ocupagao imobiligria e os limited da natureza: fblta de
saneamento, acUmulo de lixo, esgoto, aterros de areas 6midas, corte de

morrow, desmatamentos, construg6es em locais de cisco etc.

O seton turistico, deftnido pda pr6pria populagao local entreds-

tada como "a vocagao econ6mica regional", incorporou esta regiao descon-

2 A aprovagao do proleto da BR-101 (Rio-Santos) ocorreu cm meade n AI dunn qTn.
s da d6cada de 1960,

no governo de Castelo Bratico. Seu uagado, ao longs da costa, margeia o mar e algumas ve-
zes divide as pequenas vilas ao meir. Etta rodovia aproveitou al©ins trechos da bJ'-D e so

foi pavimentada no pedodo de 1978-1985.
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siderando o que ela tem de peculiar enquanto produgao cultural e trans-

formando a natureza em mercadoria de consume. A concepgao de ind6s-

tria do turismo, apesar de estar associada a id6ia de "ind6stria limpa ou

sem chamin6s", aproxima-se tamb6m de um modelo perverso de desen-

volvimento. Conceitualmente, 6 arriscado falar em ind6stria do turismo,

pois homo nos coloca Mullins (1991), o turismo nio 6 uma samples ind6s-

tria mas um amalgama de inddstrias (manufatura, transported, entrete-

nimento etc.), definido mais como consume que coma produgao. Para Ni-

colas (1989, p.55), etta concepgao implica premissas evidentes, ou sqja:

apropriagao privada, acesso restritivo, relag6es capitalistas de produgao,

distribuigg.o e troca. A16m disco, a anglise da atividade tuHstica nio en-

volve apenas o consumo de bens -- numa estrita abordagem econ6mica --

mas, complexas relag6es sociais ditadas pelo seton. Sio grupos socials de-

terminados que demandam formal diferenciadas de lazer, envolvendo es-

trat6gias de organizagao, produgao e consumo, e relag6es socials de tra-

balho (Urry, 1990)

No 1itoral norte paulista a atividade turistica 6 predominante-

mente organizada pdas segundas resid6ncias, caracteristica do turismo

sedentfrio. Para Tulik (1995, p.33), este quadro replete uma urbanizagao

acelerada, a intensi6icagao da especulagao imobiliaria, a pouca geragao de

lucros para a comunidade receptora, degradagao de extensas areas e
ecossistemas naturais para a construgao civil e a influ6ncia politica e
econ6mica dos turistas.

A16m da expropriagao causada pda crescente especulagao imobi-

lifria e valorizagao tun.stica da regiao, os caigaras tamb6m foram desa-

propriados pda legislagao do Parque Estadual da Serra do Mar,'

O Pique Estadual da Serra do hint foi criado em 1977 (D.E. l0.251) e ampliado em 1979:
Incluindo a regiao de Picinguaba, ao norte de Ubatuba.
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territ6rio interdito para as atividades agr(colas, de pesca nos rios, de ex-

tragao (principalmente a caxeta para artesanato, ou madeiras maid no-

bles para a confecgao de barcos) e cara. Se, de um panto de vista positive,

a leglslagao ambiental restringiu a expansao urbana desenfreada, por ou '

tro lado, ela tamb6m restringiu a utilizagao dos recursos naturais pdas

populag6es tradicionais, criando um conflito evidente entre as leis de pre-

servagg.o ambiental e a preservagao do modo de vida caigara.

O Parque 6 o espago p6blico, instituido pele Estado, do qual os
moradores tradicionais sio expulsos. A praia -- espago tamb6m interdito

para os moradores tradicionais pdas regras do mercado -- transformou-se

no espago privado do turismo de elite.

Uma das causes deste processo foia introdugao, na regiao, de

uma nova racionalidade na utilizagao dos recursos naturais. A racionali-

dade dos empreendimentos capitalistas que para la se dirigiram contra-

p6e-se a racionalidade inerente ao modo de vida caigara. Cada forma de

organizagao social apresenta um conlunto de regras sociais, padr6es cul-

turais e de conduta e relag6es de produgao no manejo da natureza. Exit

tia anteriormente um ajuste eco16gico entre a prgtica da cultura caigara e

a conservagao dos recursos naturais. Os dados da natureza norteavam
sua visio de mundo e a forma de classificar o universo cultural. Atual-

mente, com a racionalidade capitalists permeando today as relag6es, as

determinag6es econ6micas ganham prioridade na ordenagao das normal

de apropriagio da natureza. A medida que os recursos naturais(o peixe,
a terra, a mata) foram transformados em mercadoria, a relag5.o dos ho-

mens com a natureza tamb6m se modificou: a pesca se tornou predat6ria,

a terra propriedade privada 6 a mata reserva eco16gica que protege a

mata mas n5.o o homem que dela faz parte.
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Caigaras, imigrantes e turistas: tr6s olhares no caleidosc6pio da
paisagem

A transformaga.o contemporanea no litoral norte paulista 6 perce-

bida fundamentalmente atrav6s da paisagem construida pelo homem. O

asfaltamento da rododa BR-lOI roto fatter mats marcante na desfigura-

gao da paisagem e do modo de vida das comunidades tradicionais. S6 a

partir da pavimentagao desta rodovia' o seton turfstico se imp6s homo o
vetor transformador da estrutura socioespacial e gerador de today as ou-

tras mudangas: econ6micas, sociais, paisagisticas, culturais e eco16gicas.

Para os caigaras, maid do que para os imigrantes e turistas da re-

gis.o, 6 nitida a percepgao da transformagao da paisagem natural, a6tnal

seu proprio modo de vida sempre esteve associado aos elementos naturais

da paisagem, nio somente nas atividades econ6micas para a sobreviv6n-

cia (cara, pesca e lavoura), mas tamb6m nas atividades sociais (crengas,
festas e mutir6es). As atividades produtivas, assim homo as dimens6es

simb61icas de sua cultura, associavam-se aos ciclos da natureza: tempo de

plantar, tempo de colher, de pescar, de navegar, de festejar a chegada dos

cardumes de tainha, de costar a madeira, de nio cortar, en6im, de orde-

nar a cultura a partir de um ajuste eco16gico. O sistema de apropriagao

da natureza dava-se atrav6s de um relagao harmoniosa de integragao e

complementaridade, ngo de posse. A transformagao atual da paisagem
natural relaciona-se is mudangas em seu modo de vida.

Ha um certo consenso entre os caigaras que, se por um lada, a es-

trada trouxe beneficios (infra-estrutura, servigos de assist6ncia social,

maior circulagao de mercadorias etc.) estes se deram em detrimento da

Na costa sul do municipio de Sio Sebastiio (disuito de Maresias) a pavunentagao s6 ocor
reu em 1982.
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sua visio de mundi e da antiga relagao que mantinham com seu ambien-

ce. Para des houve uma perda qualitativa no mundo das relag6es dos
homens e do homem com o seu lugar. A percepgao positiva da mudanga

se df atrav6s do crescimento econ6mico da regiao: os bairros cresceram e

se urbanizaram, chegaram capitais de fora e novak possibilidades de em-

prego, o com6rcio e a infra-estrutura instalados multiplicaram-se e a cede

vifria trouxe novak possibilidades de deslocamento. E como se tivesse

havido uma verdadeira revolugao na vida codidiana, pratica; entretanto,
des sabem que nio conseguirao acompanhar este processo de crescimen-

to, do qual muitas vezes sio exclufdos. A esperanga em ascender econo-
micamente num mercado altamente especializado transformou-se no fan-

tasma da marginalizagao e da expropriagaos. Sua cultura, deus habitos,
seu modo de vida n5.o se adequam a nova ordem econ6mica. Elem simboli-

zam uma organizagao social que devs se transformar para nio viver se

gregada dentro do seu pr6prio espago.

Os imigrantes de melhor poder aquisitivo (funcion&'ios p6blicos,

profissionais liberais e empregados ou proprietgrios no seton tercigrio)
tamb6m concebem elementos da paisagem construida como principal fa-

vor de transformagao do litoral de Maresias, mas estes associam a degra-

dagao da paisagem a deterioragao da qualidade de vida. Para este grupo,

proveniente de centros urbanos onde vivenciaram o crescimento das ci-

dades associado a degradagao do meio ambiente e da qualidade de vida,
este 6 um fator alarmante. Muitos buscaram no litoral paulista, a16m de

uma oportunidade de trabalho, a possibilidade de viver num ambiente

maid natural, e de fugir da concepgao de "progresso a qualquer Gusto '

iDe madeira gent, os caigaras c imigrantes de baixa ronda vio trabalhar na construgao civil

ou em servigos gerais homo: empt:egados dom6sticos, caseiros, jatdinehos, ence ouuos.
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Por outta lado, os imigrantes sio os que maid t6m interesse no
crescimento das vilas. Com a viv6ncia anterior em centres urbanos des

absorveram a qualidade de vida enquanto qualidade de servigos, infra-

estrutura e consumo e, em grande parte, sio des que se dedicam is ati-

vidades ligadas ao turismo (pousadas, camping, hot6is, restaurantes, do-

cerias, lojas de presente, vestufrio). A maioria nio able mio das benfei-

torias da urbanizagao, chegando, muitas vezes, a idealizf-la como um
simbolo do progresso e da civilizagao antes inexistentes. Mesmo com a
degradagao socioambiental implicita neste processo, o "progresso" 6 cons-

tantemente reivindicado.

Os imigrantes mats antigos de Maresias (dais de 10 anon no dis-

trito), embora sejam minoria, criaram lagos maid profundos com o lugar e

com a populagao local. Para estes, a transformag5.o socioambiental ocor-

rida ap6s a pavimentaga.o da rodovia foi muito violenta e sem qualquer

planejamento, deixando o caigara e seu habitat sem chances de sobrevi-
vencia

Entre os turistas tamb6m 6 muito importante a diferenga entre

aqueles que ja freqtientam a regl5.o ha mais de 10 anon e os que s6 vieram

conhecer a regiao apes o asfaltamento da rodovia. Os primeiros vieram

para a regiao em condig6es precarias (estrada de terra sem condig6es de

trafego na chuva, um 6nibus por dia, sem energia e16trica, com6rcio ou

infra-estrutura) porque realmente queriam encontrar aldo diferente do

que estavam acostumados nas cidades. Dos habftuds da d6cada de 1950
aos at;enturefros das d6cadas de 1960/70, o trago mats marcante era a

postura de "amantes da natureza" e "admiradores" do modo de vida cai-

gara. Para estes nio hg meio terms, a paisagem construida 6 natureza

destruida, e des optam por abandonar o literal norte paulista em busca

de areas kinda nio descobertas pelo setter tuHstico
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Para aqueles turistas que s6 conheceram a regiao na d6cada de

1980, roto setor tuHstico que abriu um caminho antes desconhecido. Sio

geralmente individuos que freqtientavam o litoral sul (Guaruj6, Santos,

Canan6ia), e consideram estas areas ja saturadas. Outros, de maior po-

rter aquisitivo, vieram ocupar os condominios e loteamentos de luxo da
regiao mas, amboy, apesar de serem favorgveis a urbanizagao, t6m medo

que em pouco tempo etta regiao tamb6m se tome saturada pele grande
fluxo de turistas que vem antes da infra-estrutura necessgria para rece-
b6-1os

Os turistas, de um modo gerd, estfo preocupados com a regiao

em si, com seu crescimento acelerado e desordenado, mas nio pensam

especificamente no bem estar das comunidades caigaras e sim na conser-

vagao daquele ambiente para ser utilizado enquanto recurso para o lazer.

Elem se preocupam com o impacto das atividades humanas no meio ambi-

ente, mas excluem as 1(5gicas econ6micas e sociais implicitas. Este discur-

so relaciona-se a mentalidade preservacionista corrente nos veiculos de

comunicagao, em alguns grupos de preservagao ambiental e nos pr6prios

6rgaos que regem a legislagao ambiental do pals. Ha uma preocupagao

gen6i'ica em salvar a natureza, o verde, a flora e a fauna, mas nio se co

loca que os pr6prios indiv:iduos e a sociedade devem ponderar certos valo-
res utilitaristas. Forge-se a natureza ao ponte da ruptura, depois sacrali-

za-a coma espetaculo, negando e ignorando .o outdo -- aquele que a16m de

ter construido outros c6digos de exist6ncia conseguiu, durante s6culos,

uma interagao harmoniosa com o mundo natural.

Mas a pr6pria realidade vai construindo outro discurso. O cresci-

mento perverso ocorrido na 61tima d6cada este destruindo a pr6pria jus-
tificativa do turismo. A continuar o ritmo da ocupagao atual 6 possivel

que o pr6prio turista ngo se interesse mais por etta regiao. A percepgao

positiva das transformag6es contempora.ness 6 manifestada a partir das
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conseqti6ncias econ6micas (fluxo de capitals, expansao do com6rcio e ser-

vigos, major oferta de empregos e melhoria da infra-estrutura), e a per-

cepgao negativa a parter das conseqti6ncias socio-demogrgnicas e ambien-

tais (inseguranga social, aumento da criminalidade, "inchago" das vilas

nas temporadas, poluigao, exploragao, degradagao da natureza, do habi-
tat, do lugar). homo a segundo 6 conseqti6ncia da primeira, as solug6es

exigem um planejamento maid atento is ambigtiidades da ocupagao tu.
ristica

Para os tr6s grupos a avaliagao do faldo de lucros e perdas 6 uma

controv6rsia sem fim. Todos constatam que o faldo das perdas culturais e

socioambientais serf mais significativo que o m6rito de haver incorpora-

do a regiao ao fmbito da sociedade urbano-industrial, dita civilizada. E 6

etta reflexgo ambfgtia que nos remete a uma realidade multifacetada. A

natureza este sendo transformada para suleitos especificos que a v6em

como objeto de consume, e a incorporagao da regiao a economia de mer-

cado e ao processo de urbanizagao custou a ela a perda de sua pr6pria

identidade sociocultural e dos antigos c6digos que regiam a relagao do
homem com a natureza.

A paisagem construilda assenhoreando-se da paisagem primitiva

nio significou apenas a substituigao de uma paisagem pda outra, a par-

tir de formal e proporg6es mensur6veis. Simbolizou modes diferenciados

de se apropriar do ambiente, c6digos de exist6ncia variados, mecanismos

de sobreviv6ncia diferentes, is vezes, divergences, enfim, a transforma-
gao radical da racionalidade no modo de tratar a natureza e a substitui-

gao de uma organizagao social tradicional por uma maid complexa.

Para os sujeitos sociais diretamente relacionados a ocupagao tu-

ristica atual, a paisagem natura16 um re/Ugfo que dove ser preservado

para servir coma area de lazer das res£d8ncfas secanddrfczs. Secundfria

tamb6m se torna, nesta 16gica, a relagao produtiva do caigara com a na-
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tureza, e na mesma velocidade que a paisagem vai sendo apropriada o

caigara, sua culture e os deus mecanismos de sobreviv6ncia vio sendo es-

poliados. Nio 6 apenas a paisagem que este sofrendo um processo de
transformagao e degradagao, a pr6pria sociedade traditional caigara, as-

sim como a maioria das culturas litorAneas tradicionais do pals, estio
sendo consumidas junto com a paisagem primitive.

A reconstrugao simb61ica da paisagem

A estrutura socioespacial 6 um processo ding.mica e mobilizador

da agro social e das formal atrav6s das quaid etta 6 representada. A pai-

sagem nos remete a estas formal, vindas de agnes passadas e presented,

mobiliando a natureza e competindo com ela. A paisagem tamb6m encer-

ra uma associagao entre conte6do e forma, e vai metamorfoseando suas

dimens6es concreta e simb61ica, onde o homem 6 o mediador entre o que

a natureza oferece e aquilo que ele quer deli. A paisagem lorna-se, entao,

mutfvel. dinamica, resultado de processor naturais e transformag6es his-

t6ricas e sociais. A paisagem, receptaculo da espacializagao social, funci-

ona como lugar sagrado da mem6ria coletiva (Shields, 1991).

Na percepgao individual e coletiva a paisagem passe por uma lei-

tura mats subjetiva, onde ela 6 percebida, sentida e experenciada a partir

do individuo (ou de um determinado segmento social), ganhando impor-
tgncia em termos de representagao de mundo e conduta dos individuos

em relagao a utilizagao dos recursos da paisagem. A partir da concepgao

que o individuo "monta" da paisagem que ele percebe 6 que ele irf estni-
turar formal de utilizagao e relagao com a natureza

Para as comunidades caigaras do litoral norte paulista a

'paisagem litorfnea" sempre foi dividida em dois territ6rios fundamen-
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dais: o da praia, ocupando as vfrias planicies de sedimentagao marinha; e

o do sertao, area compreendida entre as planicies e as encostas da Serra

do Mar, povoada pda mata atlantica, rios e uma in$midade de esp6cies

animais e vegetais.

Historicamente, a divisio entre sertio e praia auxiliou no equili-

brio da vida das comunidades caigaras. O sertio era o territ6rio do tra-
balho, ningu6m morava no sertio. O sertgo era para a lavoura, para a

cara, coleta, transporte de banana pecos rios, confecgao de barcos. A praia

era o lugar privilegiado das relag6es sociais. Era o lugar das moradias,
das festas, do convivio social. Mesmo a pesca, homo atividade econ6mica
associada ao mar, relacionava-se nio s6 ao traballho e a. sobreviv6ncia

mas a uma multiplicidade de relag6es socials: parentesco, festividades,

atividades coletivas coma a pesca da tainha, a divisio do produto da pes-

ca, a limpeza do pescado, a salga, entre outras.

Este mundo concreto e dual (terra/mar, sertao/praia, toga/pesca),

era construido a partir da cofrespond6ncia entre um mundo flsi
co/objetivo e um mundo de signiHlcados/subjetivo. Essay analogias, apesar

de serem testadas pda experi6ncia e pda observagao empirica, eram po-

voadas por uma visio de mundo onde a natureza nio era exterior a vida

do grupo, mas elemento integrante de sua cosmovisio. Os caigaras maid
velhos guardam vivas essay mem6rias e ainda anlrmam que o sertio 6 o

espago do trabalho, da roma, da sobreviv6ncia quando, na verdade, o ser-

tgo ja nio possui este fungao.

O sertio atualmente 6 o lugar de moradia, pois 6 maid barato. Os

caigaras que venderam deus terrenos da praia, e os imigrantes com baixo

porter aquisitivo, nio conseguem comprar um terreno a beira mar e vio

morar no sertao, embora, para o caigara, esta transfer6ncia do local de

sua moradia represents a perda de um simbolo de status social. Etta
marginalidade socioespacial dentro do seu pr6prio habitat deixa os caiga-
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ras revoltados contra os turistas ricoh, os fubar6es, e a dualidade da pai-

sagem vai sends transformada numa dualidade socioecon6mica. Para um

caigara do bairro de Maresias praia e sertgo representam, hole, uma dfuf
sao da, sociedade. A praia, 6 petra queen tem capital, no sertdo marci melts

os ca&garas .

Para os tr6s grupos a praia 6 hole sin6nimo de com6rcio e movi-

mento. Nas temporadas a populagao dessas vilas 6 multiplicada por 3 a 4

vezes o seu n6mero e a maioria mica circulando pdas praias, bares e co-

m6rcio. Os moradores locais sentem a saturagao de seu ambiente, apenas

os turistas sentem-se satisfeitos com este movimento, sendo para des si-

n6nimo de "badalagao:

Atualmente a praia se presto a confusgo social. O lixo, os conges-

tionamentos das vielas sem maida, o com6rcio, os pescadores artesanais,

sur6lstas e os "barulhentos paulistanos" indicam que nio s6 o espago foi

apropriado de diferentes formal mas que os costumes estgo diferente-
mente representados, dando uma signi6icagao social a. cent bem diferente

daquela traditional. Hoje a praia 6 o lugar dos pescadores, o espago pU '

blico dos bairros e "pasha a representar tamb6m a culminagao do ritual

do passeio urbano" (Corbin, 1989, p.50)

Para o imigrante, morar na praia ou no sertgo nio 6 um simbolo

de status, mas uma questao funcional. E no centro das vilas, ou sega, na

praia que estio concentrados os servigos e com6rcio e into signi6lca tra-
balho, emprego e consumo. Para aqueles que possuem condugao e um alto

poder a(luisitivo 6 at6 maid conveniente moran maid afastado, longe da
:'bagunga:

6 Todas as transcdg6es de depoimentos de caigaras, imigrantes e tudstas, a seguir, sio resul

tados de quesdonirios e entlevistas obddos na pesquisa de campo
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Os imigrantes mats pobres se estabelecem coda vez maid pr6xi-
mos dos morris ou mesmo em colas maid alias. Este situagao alimenta a

atuagao dos posseiros, pois 6 muito oneroso comprar ou alugar um im6vel
no distrito de Maresias. Coma sobram areas nio construidas e 6 muito

dificil a $1scalizagao, principalmente no sertao, os posseiros abusam dense

recurso, participando de um processo de favelizagao do litoral. A populagao

local nio tem maid seguranga em circular liwemente por estas localidades,

e sante que seu espago este sendo cada vez mats e mats comprimido.

Apesar dessas plant.des serem "fechadas" pda presenga da Serra

do Mar em seus entornos, predominava entre os caigaras uma nowa.o de

'aberto" no espago de vivencialidade. Atualmente, apesar dos limited da
Serra estarem sends transpostos pda cede vig,ria e pelts contatos siste-

maticos, predomina a nogao de "fechado", relacionado ao "apinhamento:

Para a percepgao do caigara a Serra do Mar nio limitava o horizonte,
simplesmente compunha-o; ja as construg6es atuais limitam-no. Para des

o "esqueleto topogrffico" foi compartimentado e, apesar de aceita a funcio-

nalidade dos equipamentos urbanos, ha homo que uma repulsa a paisa-

gem urbana. Como nos lembra S?i-Fu Tuan (1983, p.64), o espago que um

homem necessita para viver 6 diretamente dependente do condiciona-
mento cultural

A marginalizagao socioespacial e econ6mica passe quase desper-

cebida para os turistas. Sio os caigaras e os imigrantes que, morando nos

bairros e conhecendo suas di6iculdades cotidianas, sentem etta margina-

lizagao. Para os turistas o sertio 6 sin6nimo de rusticidade, simplicidade

e sossego. Para o caigara, este representa o que restou de seu mundo, de

seu habitat. Para o imigrante, mesmo diante da imperativa necessidade

de com6rcio, in:ha-estrutura, lazer e servigos, a preservagao do sertio 6 a

manutengao da peculiaridade regional, parte integrante do seu atrativo
tun.stico.
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Os turistas v6em na conjungao desses doin ambientes naturais

(mar e mata, praia/sertao) o atrativo regional que a diferencia do literal
sul de Sio Paulo. Nesse sentido a paisagem litorAnea 6 percebida coma

um conjunto de ecossistemas combinados. Segundo o depoimento de um

turista de Camburi: .ZVa praia a preocupagdo pafsagBtica 6 mellor exists

por pa7'te da, populaQao um in.teresse econ6mico i,mediate. No sertdo as

pessoas fem uma preocupagdo maier em preseruar. Sdo dais nzundos dj$€-
rentes, coma se o sertdo fosse a munro rural e a praia Q mundi urbane.

Em relagao a propriedade da terra 6 possivel constatar uma nova

postura: a apropriagao coletiva dos espagos foi substitu:ida pda necessi-
dade de privatizagao. Apesar da posse da terra sem escritura ser mais

comum entre os imigrantes - problema recorrente em todo litoral norte

paulista - os caigaras tamb6m estio comprometidos com litigios na justi-

ga, por problemas que envolvem terrenos sem escdtura.' O caigara nio
teve como tradigao o ac6mulo de bens, e o seu ritmo de vida quake n6ma-

de somado a ignorancia de deus direitos dificultaram a posse da terra por

usucapiao.
Atualmente, ha entre os caigaras uma consci6ncia intrinseca de

que a posse da terra 6 condigao determinante para a sobredv6ncia de sua

populagao nessa regiao. As primeiras propriedades cercadas e separadas

por muros representaram o memento inicial delta consci6ncia. Na emer-

gencia delay house uma violagao dos c6digos que regiam a organizagao
social tradicional: nio s6 a paisagem deixou de ser coletiva como os pr6-

prios c6digos de organizagao social foram normatizados de outta forma.

7 Era comum entre os caigaras a tail legalizagao de subs .Fairer. Com a penetragao, na d6cada

de 1960, do capital comercial dos centros urbanos, do capital monopolista e de pequenos
/estidores, os caigaras passaram a vendor subs proptiedades a pi:egos irris6rios ou a envol-

'orem-se em dificeis proccssos pda posse.da terra -- processos que se confguraram, muitas
vczes, como expropnagao.

68



!tHu cai€ara }!o bora1lto e }aHlista

Entre os caigaras, a maioria possui im6vel pr6prio ou tornou-se
posseiro, o que nio signi6lca que todos os caigaras mantiveram subs pos-

ses mas, apenas os que nio as venderam mantiveram-se no distrito

Aqueles que desfizeram-se de suas propriedades migraram para outras

regimes, sends comum uma grande mobilidade entry as cidades situadas

no proprio litoral paulista, evidenciando a manutengao dos costumes

praianos delta populagao. Segundo depoimentos da populagao local estes

indivfduos foram, em sua maioria, para as periferias de Santos, Guaruja
e Sio Sebastiio

"Eu conhego pcscador que a casa dele lloje 6 porto de ganhar dial)eiro,

6 a sorveteda La Basque(...) Ele fEZ uln cmpr6sdmo no Banco para
comprar um banco, ai 6icou sem dinheiro e hipotecou a casa, quando viu

que ia pei:der vendeu a casa por um prego bem abaixo do que ela valia.
Perdeu o bared, a casa e ti trabaUiando dc empregado na pclifeda do

Gualuja. \-oc8 va, ele foi atlas da pesca, porque nao sabin ganhal dirMei
ro de outdo jeito, e hole uma pessoa de fora ganga dos de dinheir o na
casa que era dele. A genre n:io tem o poder que des tem de transformer
as coisas em dinheiio"(Caigara dc Boigucanga).

Alguns migrantes e turistas consideravam o caigara facilmente
manipu16vel pda sua ignorancia do jogo politico e econ6mico na repre-

sentagao social. Etta 6 uma questao bastante complexa, pols o caigara vi-

veu a margem do poder durante s6culos e foi langado a sua revelia num

periodo de tempo muito curto, sem ter tido tempo suficiente para domi-

nar os mecanismos da representatividade social, nem mesmo enquanto
cidadio. Estas comunidades tradicionais perderam os vinculos com seu

lugar e nio sentiram-se preparadas ou mesmo capacitadas para lutar por

deus direitos. Num primeiro memento, o Zugare dos caigaras foi transfor-

A. .pahagem n:io 6 tio exterior ao homem homo o espago, ela involve o individuo assim
como o individuo tamb6m a envolve, transformando-a. blas ela nio transmits, necessaria.

monte, uma i:c]agio intrinseca ao individuo homo o lugar. E a parter do Z€gaf em que vivemos
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modo em uma paisagem turistica, altamente valorizada. A manutengao

delta paisagem e deus ecossistemas -- alimentada por discursos e leis pre-

servacionistas - tamb6m entrou em contradigao com a visa.o espacial

maid ampla da economia de mercado e do processo de urbanizagg.o.

A reconstrugg.o simb61ica da paisagem no literal norte paulista

este se dando de maneira imperativa. A cada novo empreendimento tu-

ristico perle-se um pouco mais da peculiaridade regional, da cultura local

e de deus recursos paisagisticos. A dualidade natural da area

(sertao/praia) este sendo absorvida no espago funcional do lazer e homo-

geneizada nos deus usos. Parafraseando Guattari(1985), com a destrui-

gao dos "territ6rios existenciais" do caigara este ocorrendo um

'alisamento" dos espagos litor&neos. A ocupagao turistica, conduzida pda

especulagao imobiliaria, sobrep6s-se a ocupagao tradicional e foi maid
a16m, tomando territ6rios que possuiam um valor intrinseco enquanto

reservas extrativistas, usos complementares da atividade dom6stica, ou

mesmo enquanto "cent.rio" significativo culturalmente.

Preservagao e privatizagao da natureza

Durante toda a d6cada de 1970, as inteng6es voltadas para a pre-

servagao da serra do mar e de deus recursos foram se transformando em
leis efetivas. Ja em 1969, o governo criou restrig6es a ocupagao em areas
de interesse turistico. Em 1972, definiu-se melhor as zones de protegao

coma sendo ilhas, vegetagao costeira, matas ciliares e matas ao lingo de

que conhccemos o tnundo. Segundo Ralph (1979), o espago 6 expe'enciado, a paisagem 6 i
superaicie hmitante do espago e o f€gur o cenuo de signiGlcado no espago c na pmsagem
Como observe Yi-Fu kuan (1983, p.83), "QLlando o espago nos 6 intekamente hmHar tor

na-se lugar'
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rodovias e ferrovias. Em 1977, institui-se o Parque Estadual da Serra do
Mar com uma area de 309.938 hectares de Ubatuba a Peruibe, recobrindo

os 5% remanescentes de florestas da Mata Atlantica, no estado de Sio

Esse "proleto" de preservagao foi tomando forma at6 que o gover-
no resolveu pelo tombamento da serra do mar, visando interveng6es pre-

servacionistas do poder p6blico. Foram criados parquet, reservas e outras

unidades de protegao ambiental. A mentalidade preservacionista do po-

der p6blico se re6inou no mesmo periodo em que ocorreu a ocupagao de-
senfreada da serra e das baixadas litorfneas. f uma constatagao positiva,

embora a efetivagao das normal estabelecidas esteja sends, muitas vezes,

atropelada pda falta de fiscalizagao e de crit6rios que incorporem o ho-
mem ao seu meta ambiente, valorizando uma identidade cultural que faz

parte da "mem6ria" da regiao. A pr6pria Secretaria Estadual do Meir
Ambiente (SMA) constata que, ao se apressar em deter agress6es ao meio

ambiente, "reproduziu um estilo autoritfrio de intervengg.o dandy a im-

pressao de conceder prioridade a preservagao dos recursos naturais, flora
e fauna em detrimento ao elemento humano nele ja integrado" (Relat6rio

PTA/Face, 1989).
Estes crit6rios t6m fido revistos, criticados e, no limite, a pr6pria

sociedade civil (intelectuais, ecologistas, Co16nias de Pescadores, Asso-

ciag6es de Artesaos, de moradores e outros) tem se mantido atenta para

que a reformulagao dos mesmos possibilite a sobreviv6ncia do meir am-

bience e das populag6es tradicionais. Afinal, a16m da preservagao da

mata nativa ha uma questao utica a ser considerada. Estas populag6es

tradicionais tiveram um papel hist6rico fundamental na preservagao

desses ecossistemas. O Estado ou o seton privado ng.o podem simples-

mente destitui-los de subs posses, sem respeitar os deus direitos a etta

territorialidade

Paula1]
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Em muitas regimes do pals, vgrios 6rgaos sobrep6em-se no poder

de atuagg.o e fiscalizagao ambiental, faso que muitas vezes transforma-se

num complicador entre a gestao ambiental e as necessidades das comu-

nidades locals. No 1itoral esta questao 6 ainda mais complexa, pois envol-

ve a area do Parque Estadual da Serra do Mar, area do Condephat (head

planes) e areas de competencia municipal, estadual e federal (acima da

cota 200), sends que quando ha conflito entre leis prevalece a mais restri-

O caigara conhece a necessidade da preservagao ambiental norte-

ado pda sua pr6pria sobreviv6ncia e pda sua ligagao afetiva com o lugar.

Entre ele o mundi natural ocorre uma relagao de reciprocidade: .ZVa parte

de reserua de match n,do deuiap ser ocupado, se cortcLr CL m,atct a dgua, seccl.

O turista, ao tomas a paisagem homo objeto de prazer e admiragao, colo-

ca a numa dimensio exterior a ele: /rzjeZizmeltfe, n6s ndo sabenzos pro

gredir e conservar ao mesm,o tempo.
O caigara nio se conforma com o fato de que na ocupagao turisti-

ca estela implicito a privatizagao da natureza. O respeito pda natureza

foi vivido durante s6culos por ele coma uma necessidade coletiva, nio ha-

vendo razio para cercas e muros. Os muros, a16m de representarem o

medo da invasgo a privacidade, representam a distfncia social que o tu-
rista transfere dos centros urbanos para eases bairros litorfneos. O espa-

go social vai sendo cada vez maid restringido ao espago construido: bares,

escolas, igrejas. Para o caigara: Ndo deuerfam dakar jechar com condo
minios, n,em CL praia nem o moTTo. A genre tem que ter o direito de anbar

por a{, camendo fmto do nato.
Os turistas e imigrantes, de maneira gerd, chegam a conclus6es

semelhantes, embora passem por um outdo vids. Estes doin grupos possu-

em um discurso mais articulado com o "discurso eco16gico", mas carregam

tivaV
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uma concepgao de natureza mais idealizada e menos objetiva: .2Vdo deue-

riam ocupa7' os morrow, € con.tra a ecologia,.

"Salvar o verde", nesse cano, acaba se transformando numa esp6-

cie de "reencantamento da natureza", na formula magica que irg suprir
as car6ncias impostas pele sistema capitalista -- para o qual "a economia

6 o locus principal da produgao simb61ica" (galling, 1979, p.232). O turis-

ta ao qual nos reportamos 6 um indivi.duo fundamentalmente urbane,

que teve sua experi6ncia de vida associada a uma cultura individualista,

essencialmente materialista e racional. Dentro delta 16gica a percepg5.o

da natureza coma lugar (conte) de prazer 6 recente (Thomas, 1988 e Cor-

bin, 1989) e se df atrav6s de uma relagg,o subjacente. As representag6es

de natureza estio repletas de imagens ladicas, idealizadas, onde a ima-

gem de juga dos ambientes urbanos saturados povoam o imaginario cole-

tivo. A natureza transforma-se em objeto de prazer, um espetaculo admi-

A utilidade da natureza para o turista paisa por dual 6ticas.
Primeiro, elegendo a preservagao dos ecossistemas naturais para a so-

breviv6ncia do planeta, alegagao pouco consistente visio que nio relacio-

na a preservagao da natureza a um manejo racional -- o que pode ser per-

feitamente vi6vel e exempli$1cado com a pr6pria cultura caigara e mesmo

por culturas maid complexas e desenvolddas tecnologicamente. Segundo,

ao colocar a natureza homo fonte de prazer, descanso e lazer, nio se reve-

re a natureza virgem, selvagem mas a uma natureza organizada e hu-

manizada. Etta utica 6 maid coerente com os valores da civilizagao do

mundo moderns. O turista, sujeito desta visio, quer a oportunidade de

tamb6m desfrutar da natureza. E cerro que de uma forma ments integra-

tiva que a do caigara, mas de qualquer forma ele abre um espago em sua

vida pratica para tamb6m ter acesso a etta relagg,o.

ravel
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A16m da percepgao, as atitudes individuals que interferem no

equilibrio dos ecossistemas naturais sao, em grande medida, resultado da

posigao que o individuo ocupa na estrutura social. A privatizagao das
praias atrav6s de loteamentos e condominios fechados levanta uma gran-

de po16mica: enquanto os caigaras e outros moradores locais reivindicam
o acesso a estes areas, grande parte dos turistas acredita que s6 delta

forma a preservagao serf possivel: .Eu concordo com a prfuczffzafdo (Zas

prafas, et'fta o abuso do maZ uso e .preserucz o meir ambfenfe. Os caigaras
nio concordam e reclamam: ives ndo defxamo, todd a aida joi Zfure. Fe-

char u praicl f o rmsma que fechar a porta dcl fran e de casa,

Os condominios fechados horizontais -- caracterizados homo uma

forte tend6ncia na organizagao do espago urbane de vgrias cidades brasi-

leiras, principalmente no Rio de Janeiro e em Sio Paulo -- representam

um novo tipo de segregagao socioespacial: a auto-segregagao. Etta nova

forma urbane permite as classes medias e elites sociais, detentoras de re-

cursos para pagan pda privatizagao de grander areas altamente valori-
zadas, o distanciamento e isolamento dos problemas urbanos: vio16ncia,

degradagao ambiental, mis6ria, lixo, poluigao visual, congestionamento,
confuse.o social etc. Nesta 6tica, a organizagao de condominios fechados

(especialmente os utilizados exclusivamente para o lazer, com as begun
das z'es£d8ncfczs) acaba funcionando homo um duplo processo de segrega-

ga.o. De um lado as classes medias e as elites conseguem recriar, em espa-

gos isolados, uma homogeneizagao de valores, costumes, gosto est6tico,

porter econ6mico e de percepgao de espago e tempo. De outro, as popula-

g6es sem condig6es econ6micas para se apropriar de parcelas destes espa-

gos, acabam segregadas nos intersticios destas "ilhas paradisiacas
Para Caldeira (1997, p.158), o novo processo de segregagao urba-

na, que ergue encZaues forte/icados nas cidades, ap6ia se na ret6rica da
meds. O medo da criminalidade justifica o rompimento com o espago pu'
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blico da rua que 6 isolado por uma infinidade de barreiras: muros, cercas,
guaritas e modernos sistemas de seguranga. A organizagao das cidades

ganga uma nova est6tica e a 16gica da seguranga e do distanciamento so-

cial paisa a ser indicador de status, enquanto as interag6es pablicas sio
banidas ou monitoradas. Mas Caldeira (1996, 1997) observa, com razao,

que ngo 6 o abandono da esfera publica, atrav6s do isolamento intra-

muros, que amplia a seguranga e melhora a qualidade de vida no meio

urbano. f justamente a apropriagao do espago p6blico, por today as clas-

ses sociais, que permite a construgao de um espago social completo e se-

Dadas as condig6es naturais deltas pequenas planicies costeiras,

a situagao se agrava. As praias, sorrateiramente privatizadas, alimentam

um debate dif(cil entre o poder p6blico, a iniciativa particular e as popu '

lag6es locais. As prefeituras ja acumulam vfrias agnes judiciais contra
construtoras que insistem em fechar o acesso is praias. Mas do lada da-

queles que defendem a id6ia de "restringir ou mesmo impedir" o uso pa '

blico da praia, ajustificativa 6 astuta: guam !rd manger a seguranga, a

timpeza e impedir o acampamento irregular?

Apesar do conforto indiscutivel deltas unidades espaciais, falta

uma politica urbanistica voltada para o melhor uso desta faixa do litoral

paulista. A critica que se faz aqui ngo 6 pda proibigao deltas unidades

para segundas resid6ncias. O problema, coma dina D. Harvey (1992), 6

que estes estruturas disciplinadoras acabam "varrendo para debaixo do

tapete" toda pobreza, expropriagao e degradagao para se isolarem em
verdadeiras "ilhas da fantasia'

Os turistas sio essencialmente urbanos e buscam a relagao com a

natureza para lazer. Este fate, muitas vezes, os leva a pensar em suns

areas escolhidas para o lazer fora do contexto da cultura local e dos pro-

blemas de impacts socioambiental que o pr6prio fluxo tuHstico gerd. Para

guru
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estes, a natureza pode ser compartimentada e a preservagao ambiental
uma bandeira dos individuos que possuem poder econ6mico. Neste con-

texts, discurso da preservagao ambiental torna-se vazio; anmal, os ecos-
sistemas naturais do litoral norte paulista permaneceram preservados,

em grande medida, devido a utilizagao da natureza empreendida polos

calgaras
Contraditoriamente, sio justamente os turistas que possuem um

discurso maid bem articulado para contestar a privatizagao da natureza.

O perfil socioecon6mico dos turistas do litoral norte paulista, de um modo

gerd, 6 maid privilegiado que o dos outros doin grupos. Sio em sua maio-

ria paulistanos, com navel superior de escolaridade, bons empregos e com

maid recursos financeiros. Para estes, 6 um czbsurdo a .prfz;affzcz€do da

paisctgem, o CLcesso 6 de todos. O etitismo acabou com Uba,tubal.

Diante deltas ambigtiidades, dual quest6es sio relevantes. De

um lada, a questao da transfer6ncia de valores urbanos sem uma devida

reformulagg.o, e em termos desfavorgveis de interci.mbio para a popula-

gg.o local. O turista busch uma 5.rea onde a paisagem natural esteja pre-
servada e o proprio modo de vida (maid dimples, mats rQstico) proporcio-
ne um "relaxamento" do mundi urbane. Por6m, ele carrega consigo todos

os deus valores, costumes e normal do mundo urbano; por ipso mesmo a

privatizagao da natureza e a "organizagao" da paisagem acabam funcio-

nando como pressupostos. De outdo lado, ao se acelerar o processo de uti-

lizagao/apropriaQao da natureza, seguindo os mesmos molded dos prices'

sos de urbanizagao tradicionais, perde-se a peculiaridade da regiao en-

quanto rectirso turistico. Neste casa, a natureza transforma-se em um
bem de consumo nio durfvel e o setter tuHstico um setter pouch produtivo

a longs puzo, visto que estarf consumindo deus pr6prios recursos.

O que modiHica a percepgao ambiental entre caigaras, migrantes e

turistas 6 o tips de prgtica econ6mica, tecno16gica, social e cultural em
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que cada um este inserido. A percepgao do ambiente enquanto lugar de

viv6ncia coletiva ou propriedade privada se colocou nos prim6rdios da ci.

vilizagao, e kinda hoje se coloca entre cultural tradicionais e culturas
complexas. Em 1854, Henry D.Thoreau -- autor consagrado pda socieda-

de norte-americana -- escreveu: "Por avareza e egoismo, e por um hfbito

rastejante de que nenhum de n6s este livre, o de encarar o solo como pro-

priedade, ou principalmente como meio de adquirir propriedade, a paisa-

gem 6 deformada, a lavoura degradada conosco e o agricultor v:itima da

pior das vidal. Conhece a natureza, por6m coma saqueador.:

O setor turistico precisa da privatizagao da paisagem para man-

ter um consumidor especiHico de lazer. Nesta reorganizagao espacial, as

paisagens apraziveis do turismo sio homogeneizadas pda demands de

um tecido material e tecnologicamente maid moderns. A natureza como
um dom e a cultura como dfuersfdade sio destru:pdas ou reproduzidas ar

tificialmente como mercadorias. Estes, mesmo que simb61icas, sgo vendi-

das pda media, pdas construtoras, pdas ag6ncias imobiligrias e de tu
rismo. A natureza, entao, 6 transformada em espetaculo e "a ideologia do

turismo faz da geografia uma das formal de consumo de massa: multi-
d6es cada vez mais numerosas sio tomadas por uma verdadeira vertigem

faminta de paisagens, fontes de emogao est6ticas, mais ou menos codiHi-

cadas" (Lacoste, 1988, p.34).

Entre o valor de uso e o valor de mercado

As comunidades caigaras mantinham vgrias atividades socials

relacionadas ao lazer (cantorias, festas religiosas, comemoragao pda co-

Iheita) por6m, o desfrute da natureza exclusivamente para o lazer
(pescar, nadar, mergulhar, caminhar) era maid Taro. O caigara combinava
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este lazer is subs necessidades de sobreviv6ncia: ao mesmo tempo que

caminhava pda mata podia encontrar um "pau bom" para fazer o seu

banco, enquanto pescava podia contemplar o mar e conhec6-1o melhor
descobrindo novos "pontos" de pesca, enquanto plantava e colhia redesco-

bria os ciclos da natureza e se ajustava a des. Dessa forma, os caigaras

construiam sua cede de conhecimento atrav6s de uma relagao de com-

plementaridade entre homem e ambiente. O lazer, enquanto desfrute da
natureza, sempre foi maid uma postura de contemplagao, respeito e ad-

miragao relacionada a today as esferas de sua vida (do trabalho e do des-

canso) do que uma passagem de uma esfera a outra. Como salienta Cu-

nha (1988, p.204), para as pequenas comunidades tradicionais o "tempo
natural" 6 muito marcante, enquanto nas sociedades capitalistas-

industriais o "tempo do re16gio", dissociando trabalho e lazer, 6 prevales-

cente

Apesar das atividades econ6micas terem se transformado em ati-
vidades capitalistas, muitos caigaras ainda sobrevivem de suas atividades

tradicionais. A pesca artesanal (peixe, marisco, guaia etc.), o artesanato

empregando como materia-prima a palha, madeira, taboa, taquara, mas
principalmente o burro e a caxeta, e as rogan que ainda restam sio os pi-

lates da atividade tradicional e da utilidade da natureza para os calgaras.
A arte de fazer barcos e canoas este morrendo no litoral norte paulista.

Com as di6lculdades burocrfticas de se costar a madeira de lei(madeira

grossa: jamolao, jequitiba, peroba, canela, loro, cedro) na area do Parque
Estadual da Serra do Mar, apenas os maid velhos ainda sabem esta

:ci6ncia". A arte de fazer artesanato ainda sobrevive mas para alguns,

quake que na ilegalidade. Os artesios aproveitam a caxeta derrubada nas
areas de loteamento (a caxeta s6 da no alagado) ou sio obrigados a agi-

rem homo 'ladr6es da mata" durante a noire, quando a fiscalizagao 6 mais
dificil
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O julgamento de valor de uma paisagem paisa pele seu valor utili-
tfrio (de uso, econ6mico, financeiro, de mercado, de troca), e simb61ico

(afetivo, est6tico, ideo16gico). Para caigaras, migrantes e turistas ha a rela-

ga.o da necessidade dos recursos naturais ou do contato com a natureza, s6
que para os caigaras etta necessidade paisa por um vids maid qualitative: 6

o valor de uso, a partir de suas necessidades de sobreviv6ncia que confere a

utilidade do memo ambiente fisico e constr6i uma dimensio simb61ica.

Para o turista o valor de troca, financeiro, quantitativo 6 que con
diciona a utilidade do ambiente. Embora a dimensio simb61ica n5.o sega

descartada, o valor de mercado dado a determinadas areas de lazer acaba

impulsionando a sua sobrevalorizagao. A paisagem do litoral norte pau-

lista possui um valor inerente a ela, relativo aos recursos que oferece, e

um valor adquirido relative ao valor que os grupos sociais Ihe conferem.
Tomando as areas destinadas ao lazer como um componente da

'indQstria do turismo", temos o seu valor ditado pelo mercado. Na verda-

de, a especulagao imobilifria apenas consagrou as paisagens que jf havi-

am fido valorizadas a priori, com a valorizagao dos ambientes litorfneos

pdas populag6es urbanas. As elites sociais -- dando continuidade a este

processo de valorizagao -- v6m consumir as cenas idealizadas que sio
vendidas atrav6s da propaganda, pele mercado imobilifrio.

De modo gerd, o turista coloca-se apenas enquanto um individuo

que tem necessidade e direito ao lazer e ao contato direto com a natureza,
mas nio se coloca fazendo parte da "ind6stria capitalists do lazer" que

segue a mesma 16gica 6manceira de "custo-bene$cio" de qualquer outdo

setor altamente capitalizado. O resultado 6 uma grande contradigao entre

o que o turista busca (sossego, ar puzo, descanso) e o que o setter oferece

(especulagao abusiva com os im6veis, poluigao ambiental, ocupagao desor-

denada, congestionamento, malta de ina'a-estrutura, destruigao da paisa-

gem).
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Considerag6es finais

O que se colDeR em questao nio 6 simplesmente o seton tuHstico,

mas a 16gica do mercado no qual ele este inserido. O que se espera 6 que

ela nio destrua a potencialidade do setter antes mesmo dele poder desen-

volver-se plenamente; e, neste cano, esta potencialidade 6 traduzida pda

pr6pria pecuharidade da regiao com sua configuragao geogrgfica e cultural.

Pensar em um desenvolvimento sustentgvel da regiao

(econ6mica, social, eco16gica e culturalmente sustentfvel), 6 levar em

consideragao today as varigveis que se relacionam "is populag6es locais,

aos recursos disponjveis, is t6cnicas e aos modos de produgao, is caracte-

risticas do produto, as modalidades de sua apropriagao, is condig6es am-

bientais, aos estilos de vida. Today essay dimens6es se apresentam estri-

tamente ligadas entre si por um conjunto de interag6es, e negar uma de-

lay signi6lca colocar em cisco o sucesso de um desenvolvimento harmonio-

so e durfvel" (Diegues & Cunha, 1989)

Mesmo com today implicag6es caigaras, imigrantes e turistas con-

cordam ser o seton turistico a "vocagao regional" para a exploragao eco-

n6mica no litoral norte paulista. As critical s6 sio dirigidas a forma homo

vem se dando esta ocupagao, entre das, com a implantagao do turismo de

elite organizado pdas segundas resid6ncias (condominios fechados bem

equipados e seguros, grander loteamentos de alto padrao, consumo solis

ticado de lazer etc.) que, de modo gerd, desagrada aos tr6s grupos. A-fi-

nal. transfere-se para estes ambientes litorfneos o estere6tipo do "molar
bem" dos centros urbanos, a16m de privatizar a paisagem e beneficiar

uma parcela muito reduzida da sociedade. Este processo 6 seletivo para a

pr6pria demands tuHstica, pols reduz as oportunidades de lazer
(cachoeiras, praias, rios e mata fechados e privatizados), e ng.o viabiliza o
retorno financeiro para a comunidade local.

80



Tt&&smo e € !f ra cai$afa tto !bo a todePa@&sta

Todas as politicos nacionais e regionais, discutidas atualmente

para a atividade turistica, possuem um aspects altamente positivo. Afi-
nal, se os governor (federal, estadual e municipal) nio se apressarem em

regulamentar o setter, certamente a iniciativa privada nio tardarf em
implementar suas pr6prias estrat6glas de expansao nests mercado alta-
mente lucrativo, colocando em cisco a sobreviv6ncia dos pr6prios recursos

turisticos: natureza, cultura e patrim6nio hist6rico. Cabe ao Estado con-
ciliar os interesses diferenciados na testa,o da paisagem. Ng.o s6 da paisa-

gem turistica, mas da paisagem que se mistura a agro das sociedades

dando impulso a um processo social em constante movimento.
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Desenvolvimento sustentgvel e
atividade turistica

ARLETE MOYS£S RODRIGUEZ

Considero extremamente instigante pensar sobre: "Turismo, Paisa-

gem e Ambiente - O Vids do Desenvolvimento Sustentfvel" na medida

em que sio vgrios os termos delta problematica que envolve tanto a pro-

dugao coma a apropriagao e consumo do espago e da natureza.

Proponho-me a apontar alguns aspectos gerais detendo-me, princi-

palmente, na questao da produgao do espago socia]. ]: nesta utica que

compreendo que o turismo 6 uma atividade que precisa ser analisada em

sua complexidade. Nio basta justifica-la como portadora de atributos po-

sitivos ou destruf-la pelos atributos negativos em relagao ao ambiente e

ao que se convencionou chamar de desenvolvimento sustent6vel. Tendo

em conta que a problematica ambiental coloca em destaque a questao do

espago, do territ6rio, da paisagem, a atividade turistica aparece homo

aquela que apenas 'consome ' paisagem/espago/territ6rio, sem, aparente-

mente, 'destruir' estes lugares, o que justificaria colocf-la coma sustentf-

vel. Contudo, esta atividade produz territ6rios, da mesma forma como to-

Este texto foi oi:iginalmente apresentado no I ' encontro nacional de tutismo com t
local - USP - maio 1997.
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das as demais atividades do modo industrial de produzir mercadorias e

na sua ess6ncia 6 insustent6vel, pris temos que levar em conta que toda

produgao 6 ao mesmo tempo destruigao, ou seja, trata-se da chamada

produgao destrutiva.

Analisar a atividade turistica permite a paisagem e o ambiente no

contexto do uso fugaz do territ6rio, propiciando compreender os espagos

produzidos para 'consumer natureza, paisagem', num tempo curto para
individuos -- alguns dias por ano --, e num tempo lingo para a atividade

turistica

Ja a problematica ambiental traz a tina de forma nova as metgfo-

ras espaciais ' que descortinam a imports.ncia do espago, da natureza, do

ambiente, da paisagem. Portanto 6 precise considerar a questao da sus-

tentabilidade na produgao socioespacial onde se insere a atividade turis-

Nio se pode deslocar a anflise da atividade turistica atribuindo-the

potential de sustentabilidade sem levar em conta que 6 uma atividade
econ6mica, que produz (e consome) mesmo tendo como pressuposto

'consumir' paisagens, territ6rios, em ambientes considerados restaurado-

res ou de descanso para os individuos ou mesmo pequenos grupos E pre-

ciso considers.-la articulada com os elementos gerais da produgao e do

consum.o

Ha., na bibliogra6ia relacionada ao turismo, doin enfoques princi-

pals: um que trata da produgao e outro que analisa o consumo da paisa-

gem, do territ6rio, do espago. A produgao e os produtores e o consumo e os

consumidores da paisagem 'produzida ' e/ou apropriada pda atividade tu-

tica

z veda-se Rodrigacs, Arlene ivlayses 1996 ':4j)margo fa fa i #/a & eparapa/zr a / n)wa f aPm-

&/?,wd#m zzmv&&/vz#-- in Yasizy et all -- Tudsmo, Espago, Paisagem c Cultwn -- Editor:a Hucitec.

\re)a se Rodligues, Atlete hloy$6s 1994 '14 g lefr#o w&!g///a/ e # 6rla Jraaedu do epara.

//,wa //opu ml%grad .rozfdad?/ a///mqu? in boletim Paulista de Geografia n.' 73- SP- AGB
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ristica nio podem, na realidade, serem desvinculados. Mas embora nio
sega possivel separar a produgao do consumo o que se observe nos traba-

Ihos, acad6micos ou nao, 6 que ora se enfoca a produgao, ora se analisa o
;consumo '. lsto sem falar na forma como a mercadoria natureza 6

'vendida' em termos de imagens e simbolos que 6 apresentada pdas em-

presas de turismo, atribuindo-shes novos signos e simbolos.

O ambiente a ser apropriado pele turismo pode ser pensado no sen-

tido do ambiente natural (e portanto um dos elementos da paisagem e do

espago) e o ambiente socio cultural (tamb6m um dos elementos da paisa-

gem e do espago, mas neste casa produzido social e historicamente). Daiei

6nfase is formal pdas quads a atividade tuHstica se apropria dos espagos

naturais. Ou sega, ngo sera abordado aqui, apesar de sua a impoitancia, a

apropriagao dos espagos denominados de hist6ricos culturais.

Um problems que considero fundamental 6 que a coz7zpZeicldade da

produgao e do consumo do espago relacionada a atividade turistica nio

t6m fido, ainda, devidamente analisadas e avaliadas. Vejamos alguns

exemplos: aponta-se a quantidade e o volume de divisas que entram no
Brasil relacionados ao turismo. Tudo parece ser 'lucre ' nacional -- estatal

e/ou privado. Por6m, nio se contabiliza (nao se desconta), da quantidade

de divisas que entram atrav6s do turismo o quanto se gasta (ou se gas-

tou), para tornar determinados ambientes atrativos para o turismo: infra-

estrutura, aqua, esgoto, energia e16trica, estradas, aeroportos, rodovigri-
as, hot6is, pousadas, hospitals, postos de sa6de, etc.' Este tipo de gaston

quando relacionados com estas atividades sio considerados investimentos

p6blicos e empreendimentos privados

Na orla htorAnca ao sul do estado da Bahia, por cxemplo, virios hot6is em consttmg:io i:

formam que o eaP/ e//rl.hve/z/a6quei: diner financiamento) tem o apoio do BNDES- Banco N
ciotaal de Descnvolvimento Econ6mico e Social
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E importante ressaltar, por6m, que a instalagao dente mesmo tipo
de infra-estrutura ou de equipamentos de consume coletivo quando des-

tinados is necessidades da populagao local nio sio considerados investi-

mentos pdblicos, mas sim 'despesas'. Estas 'despesas', afirma-se com 6e-

qti6ncia, oneram os cofres p6blicos pois parecem que nio tem retorno

contabil, o que demonstra que o que conta para o chamado desenvolvi-

mento 6 o que pode ser contado. No cano da empress privada os recursos

utilizados com os empreendimentos servo amortizados e rendergo lucros

a medida que houver uso page destes lugares pelos turistas. Ou sqja, 6

um investimento de capital para um empreendimento que dever6. gerar
lucros. Trata-se de procedimento semelhante de empreendimentos priva-

dos em escolas, hospitais, pois estes tamb6m visam o lucio. E assam os

'usugrios', 'clientes', 'consumidores', 'turistas', pagam pelo uso da proprie-

dade e do investimento ou do empreendimento. Por maid que o discurso

empresarial do turismo ou dos que apoiam o desenvolvimento sustentfvel
obscuregam estes aspectos, cabe-nos ajudar a desvendf-los

Do ponte de vista do ambiente natural a complexidade tamb6m n3.o
tem fido abordada. A 'beleza natural ', o ecossistema ex6tico, nio podem

ser contabilizados coma investimento, pris sua produgg.o, pelo menos ini-

cialmente, 6 natural e independente de quem se apropriou do lugar. Etta

sim uma verdadeira produgao independente dos homens. O que se conta-

biliza 6 o prego da terra, que varia de acordo com a localizagao, com o uso

que se pretende obter, com as edificag6es, com as 'melhorias' etc. Um as-

pects fundamental do ex6tico, do singular na natureza, revere-se ao tem-
po de formagao e de manutengao do equilibrio ecossist6mico, que nio tem

fido considerado. Na verdade, nio s6 nio se leva em conte o tempo de

formagao e a manutengao dos ecossistemas, homo estes t6m fido rapida-

mente destruidos pda pr6pria intensidade e ritmo da produgao e uso na
atividade tudstica
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Considerar a atividade turistica como sustentfvel ou como inte-

grante da possibilidade do desenvolvimento sustentfvel 6 apenas desviar

os termos da questao sem analisar a complexidade de uma atividade eco-

n6mica que tem por base o consumo de paisagens naturais ex6ticas ou a
hist6ria passada

A sustentabilidade precisa ser construida socialmente, ou deja,
penso que o desafio 6 construir a utopia dcz socfedade susfenfcfoeZ, desen

volvendo-se em continua progressao a capacidade de pensar, que 6 a es-

s6ncia da natureza humana. Considero que as utopias sio necessgrias

pris as compreendo no mesmo sentido expresso por Boaventura de Sousa
Santoss:

A utopia 6 a expressao de novas possibilidades e vontades humanas, poi:

via da oposigao da imaginag:io a necessidade que existe, em Home de
aldo radicahnente melllor que a llumanidadc tem direito de desejar e
porque merece a pena lutar'

Na construgao da utopia da sociedade sustentfvel os investimentos

maid produtivos estariam relacionadas ngo apenas is atividades produti-

vas mas a today aquelas que podem possibilitar ou permitir o pleno des-
envolvimento da capacidade de pensar. Ou sega, a utopia da constru(lao

da sociedade refere-se a construgao da sociedade do SER e nio da socie-
dade do consumo que se caracteriza pda sociedade do TER. Nesta socie-

dade o que seria maid importante de ser contabilizado e que seria consi-

derado investimento seriam os recursos empregados no atendimento das
necessidades sociais.

Estou entre os que ngo acreditam nos termos do desenvolvimento

sustentgvel como 6 entendido nas subs diferentes denmig6es, as quaid en-

Santos, Boavetntura de Souza -- 1995 -"Pda M:io dc Alice: Coi:tez Editores

8



..4rkleM.addis Radrig@es

fatizam apenas a dimensio econ6mica. Penso que os pr6prios termos
desenvolvimento e sustentabilidade sio contradit6rios entre si. Uma ati-

vidade econ6mica nio pode ser portadora da potencialidade de sustenta-

bilidade, mesmo que tenha-se a id6ia de que a atividade turistica deja

apenas "consumo contemplativo" da paisagem, pois o que este em questao

nio 6 a capacidade humana de pensar mas sim os lucros e as divisas ob-
tidas nas atividades econ6micas presentes tamb6m no turismo

Caberia indagar do que se grata quando se fda de Desenvolvimen-

to Sustentgvel e qual o sentido utilizado num debate sobre "0 vids do
Desenvolvimento Sustentgvel". Compreender o turismo pele vids do des-

envolvimento sustentgve16 du-the uma dimensio correta de anglise. Vids

signi6lca, nio o sentido principal, mas o sentido diagonal e s6 diagonal-
mente 6 que se pode argumentar que etta atividade econ6mica sqja sus-
tentgvel em relagao ao ambiente.

O termo (conceito?) Desenvolvimento Sustentgvel ganga amplitude

apes 1987 com a publicagao do Relat6rio Nosso Futuro Comum ' que, em

sintese, considera que 6 necessfrio continual o desenvolvimento mas le-
vando em conta a possibilidade de recomposigao dos ecossistemas natu-

rais. Acreditam, ou pele menos parecem acreditar, que este processo po-
derg ser resolvido no modo indush'ial de produzir mais e maid mercado-

rias, ou s4a, no mercado
Os autores do Relat6rio Nosso Futuro Comum parecem cred, tam-

b6m, que a pobreza, a mis6ria, a dilapidagao da natureza, sg.o apenas

desvios do modelo. Ou deja, o modelo de produgao de mats e maid merca-

dorias, o modelo que sacraliza a tecnologia como potencializadora de

transformag6es positivas 6 considerado muito bom. O problema parece

Comiss:io b.lundial sobre Meio Ambiente e Dcsenvolvimcnto

1991 Fundagao Get61io Vargas RiQ deJaneko RJ

Nosso Futuro Comum:
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ser que a 'sociedade ' 6 que desvia (e parece que tem desviado) a potencia-

lidade do bom modelo. A sociedade, enfim, 6 que pode corromper este mo-

delo que foi idealizado por ela mesma. Atribui-se, tamb6m, problemas a

malta de solidariedade. Nio parecem compreender que no mundi do TER

a solidariedade nio tem 'espago ' e que 6 etta sociedade do ter que aria e

recria o individualismo. Atribui-se, tamb6m no relat6rio, a exist6ncia de
problemas no chamado Terceiro Mundo a falta de recursos financeiros e

tecno16gicos. Conclama-se os datos parses do Primeiro Mundo a auxilia-

rem o desenvolvimento tecno16gico do Terceiro Mundi. Mas nio 6 anali-

sado, no relat(brio, as formal pdas quais os recursos naturais sao, num

intercfmbio eco16gico e economicamente desigual, carreados dos parses

do Terceiro para os do Primeiro Mundo, pols enquanto os produtos indus-

trializados cresceram 36,8% entre 1980 a 1990 os pregos das mat6rias

primal minerais cairam 37,7% e o dos produtos agricolas soOeram uma
queda de 40%.

Tamb6m nio 6 analisado que, o fato da populagao do primeiro

mundo consumer muito mais recursos naturais e energia do que as do
terceiro mundi, este intimamente relacionado ao lugar onde o modelo

econ6mfco deu carlo. Um exemplo: um cidadio dos Estados Unidos (um

pals que deu certs?) consome 150 vezes maid recursos naturais do que um

cidadio indiana (um pals que nio deu certo?). Assim, atribui-se os pro-

blemas apenas aos desvios do modelo sem compreender tamb6m que onde

o modelo 'deu certs' os problemas ambientais nio sfo menores, at6 pelo

contrario, 6 onde ocorre a maior dilapidagao da natureza

O relat6rio "Nosso futuro comum" enfatiza que os problemas ambien-

tais serif resolviveis no mercado que 6 dominante no modo industrial de

produzir mercadorias, ou sda, no capitalismo. Reforgam a crenga que do

idegrio de que o importante 6 TER (possuir mais e maid mercadorias) e

nio o SER (cidadao, igual ao outdo pda capacidade de pensar).
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Ha ainda que se ponderar sobre a contradigao dos dais termos:
Desenvolvimentos e Sustentabilidade. Desenvolver 6 uma meta a se
atingir que compreende -- no mundo moderno e p6s moderno -- na produ-

gao de maid e maid mercadorias. A produgao continua necessita tanto dos
recursos naturais - que sio extraidos de algum lugar -- como de lugares

que possam server como dep6sitos para colocar os residuos, destruindo ou

pelo menos transformando a natureza de forma dupla, ou deja, pele uso
que os desgasta ou destr6ie por utilizar lugares como dep6sito dos res£-

duos: agua, ar e solo.' Este continuo desenvolvimento 6 insustentavel,

tanto pda rapidez com que os processes produtivos tem fido transforma-
dos come pda forma homo a natureza 6 encarada, como uma nova merca-

doria. O uso intensivo dos ecossistemas tem esgotado rapidamente os
chamados recursos naturais e sua capacidade de recomposigao

Sustentabilidade significa manutengao das condig6es e que coma jf

apontado nio tem fido vifvel na produgao de novak e continual mercado-

rias. lela parasitas que, contraditoriamente, destroem sua pr6pria base
alimentar e 6 into o que tem ocorrido com as formal pdas quaid a socie-

dade capitalista, cuba proposta 6 a de produzir maid e sempre novak mer-

cadorias, tidal como sin6nimo de progresso e de desenvolvimento, tem

ocasionado. Ou deja tem destru(do sua base de recursos naturais. Ha pa-

rasitas, contudo, que mant6m pelo menos a possibilidade de continual a

se alimentar, permitindo a vida de sua base. Parece-me que este segundo

lipo se aproxima do que tem sido abordado como desenvolvimento sus-
tentfvel

A contradigao entre os dais termos - sustentabilidade e desenvol-

vimento --, pele menos na forma como este expressa no 'Relat6rio Nosso

Veda-se Rodrigues, Atlete Nloys6s -- "Releituras do Territ6rio"- Tess de Livre Docancia:
UNICAMP- ITCH, 1996, edigao do autos:.
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Futuro Comum ', e na forma como tem fido entendida enquanto 'gestao '

do territ6rio, podem ser sinteticamente observ6veis nos aspectos aqui as-
sinalados:

a) Os chamados recursos naturais esgotaveis (ou nio renov6veis) estio
realmente se esgotamento - tanto pda sua transformagao nas mais

diversas mercadorias, como pda aus6ncia de lugares para depositor os

resultados da produgao.

b) Os chamados recursos naturais renovgveis estio atingindo os deus li-

mited tanto pelo consume (em deus diversos usos) como por serem uti-

lizados como dep6sitos dos residues decorrente de uso. Por exemplo: a

agua potgvel e deus diferentes usos estio concorrendo com o lugar
para dep6sito das aguas servidas que nio sgo adequada e suficiente-
mente tratadas. Hole a abastecimento de agua 6 considerado um

grande problema e a renovabilidade da agua tem fido questionada e a
mesma este se tornando um recurso escasso. Um outro exemplo 6 o

solo que, no passado recente, era considerado renov6vel. Posterior-
mente considerou-se que o uso 'primitivo ' de t6cnicas provocaria o es-

gotamento. Sacralizou-se a t6cnica com a id6ia de intensificagg.o do uso
com o auxilio dos 'defensivos' agricolas. homo resultado da chamada

revolugao verde, acelerou-se tanto a produtividade como o esgotamen-
to dente recurso antes tide homo renovgvel. O solo, homo a aqua, ser-

vem de dep6sito, tanto para os materiais degradgveis como para os
ngo degradaveis e para os t6xicos, ou deja, os dep6sitos dos produtos
industriais descartgveis, os dep6sitos dos adubos e fertilizantes quimi-

cos, dos poluentes atmosf6ricos, dos res(duos urbanos, sio colocados
em algum lugar, alterando portanto a nogao de renovabilidade dos
chamados recursos.

c) Pensar no futuro da sociedade 'futura' quando este nio este presence

Hisicamente para dizer o que querem 6 um contra-sense, pols a malorla

dos que estio presented hole ngo 6 ouvida, ou mellor sequel Ihe 6 in-
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dagado o que querem ou o que pensam. Esta questao 6 tamb6m con
tradit6ria com a pr6pria crenga de que a tecnologia tudo resolveria,
pois constata-se que a tecnologia tem limites impostos pda pr6pria di-
na.mica da natureza, do ambiente. Este aspecto, contudo, tem uma

dimensio fundamental, que 6 o reconhecimento dos limites da ci6ncia
e da t6cnica retirando-lines o carfter de misticismo. Mas ao que pode-

se perceber continua ocultado, porque nio se debate sobre a limitagao
da t6cnica quando desvinculada do conjunto societfrio

d) Se o mercado at6 agora nio deu conta de satisfazer as necessidades
bfsicas dos sexes humanos, porque se interessa apenas pelo lucre, o

que pode ser verificado pda forma como as mercadorias tem fido pro-

duzidas para serem cada vez maid rapidamente descart6veis, 6 evi-
dence que nio podera dar conte de pensar a sustentabilidade social.

Ha estudos que comprovam que a durabilidade dos produtos de con-
sume durgvel alterou-se significativamente no processo da acumula-

gao flexivel do capital. Se antes um produto era idealizado para duran
7 ands, agora 6 proletado para durar no mfximo I ano, ou mesmo 7
meses. Trata-se, da acumulagao flexfvel do capital e da sociedade do
descartgvel. O mercado nio se preocupa em quem vai comprar os pro-
dutos mas apenas que estes servo comprados. O que ocorre 6 que o
mercado amplia-se, nio com o ingresso de nossos indiv:iduos mas com

a sucessgo de produtos rapidamente descartaveis, que pressup6e a ne-
cessidade de um novo. Portanto, tem-se um mercado restrito em ter-

mos de quantidade e em tipos de produtos consumidos.

A16m disco, pensar a possibilidade de continuidade da vida 6 uma

questao paradigmatica e o mercado nio se preocupa com paradigmas cien-

tificos' E como a atividade turilstica 6 uma atividade relacionada ao mer-

cado, reafirmo que nio 6 compativel com a id6ia de sustentabilidade,

Buarque, Ctit6vam -- 1992 -- 'lnteragio Udversidade/sociedade/natureza' in V Semin£do
Nacional sabre Univei:sidade e Nleio Ambiente -- Belo Hoi:izonte -- Minas Gerais
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mesmo quando se considera o denominado turismo eco16gico, o qual com-

preende, tamb6m, uma forma de 'venda', de consumo da natureza.
Um outro aspects a ser abordado 6 do que se fda quando se fda em

paisagem, pois podemos pensar em paisagem com diferentes significa-
dos. Para a atividade turistica a paisagem parece ser compreendida como

um conjunto de objetos vis:iveis aos olhos e que podem propiciar uma
forma de 'reencontro ' com a natureza (natural?), ou com formal pret6ri-

tas de organizagao social (paisagem hist6rica). Neste olhar sobre a paisa-

gem se descaracterizam, em gerd, as relag6es socials, pris o que 6 visivel

ou o que se busca 6 o descanso que a natureza propicia ou a cultura que

as paisagens hist6ricas mostram.

Cabe ressaltar que considers que uma das configurag6es sobre a

paisagem 6 dada pda natureza e penso que Robert Lenoble acerta quan-

do afirma que a natureza 6 uma construgao cultural, que 6 concretizada

nas concepg6es do mundo9 0u como diz Simon Schama: "a nafureza .prf-

mftfua ou seZuagem ndo demarca a s! mesma, ndo se nomeia, guam o /uz d
CL sociedade que assam se apropri,ct do que ocorre na, natureza;

Desse modo o turismo 6 uma atividade complexa que compreende

tanto a produgao homo o consumo, tanto as atividades secundfrias

(produgao industrial) como tercifrias (servigos) que ahem articuladamen-

te, apropriando-se de lugares 'ex6ticos', de 'paisagens naturais', de

'paisagens hist6ricas', transformando-os em lugares que deverio ser ob

servados para se obter conhecimentos culturais, hist6ricos, possibilitar o

descanso, e vgrios outros motivos simb61icos ou reais

Etta apropriagao 6 realizada por alguns para obter ganhos, sejam

des lucros, juror, ou renda. Dirige-se aos que podem pagar para usufluir

.Lenoble. Robert -- 1969 -- Hist6ria das Id6ias da Natureza -- Edig6es 70- Lisbon

Shame, Simon -- 1996 -- "Paisagem e b£em6ria" Cia das Letras- Sio Paulo
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deltas 'vantagens', os turistas. Cube salientar que os turistas tamb6m se

apropriam destes lugares, ainda que de forma fugaz e intermitente. Sa-
craliza-se, assim, tanto a natureza como a hist6ria passada, transforma-

das em mercadorias.

A atividade turistica permite e facilita o uso fugaz e intenso do ter-

rit6rio coma parte integrante do ideal de modernidade que considera o

desenvolvimento como uma meta a ser atingida, medida e mediada pda

produgao de mercadorias. E parte integrante do ideal da p6s modernida-

de a hagmentagao do uso. E uma atividade que sacraliza a natureza e ao
mesmo tempo submete-a ao mundo da mercadoria, pris paga-se para des-

Rutar da natureza, da paisagem natural ou do ambiente natural ou cons-
truido.

A atividade turistica 6, na sua pr6pria ess6ncia, incompativel com

uma id6ia de Desenvolvimento Sustentfvel. A atividade turistica nio 6

compativel sequer com a nogao de desenvolvimento auto-sustentado por-

que dirige o consumo aos lugares 'ex6ticos, transformando-os para serem

'comercializaveis', nos padr6es de 'conforto e qualidade de vida do mundi

moderno ', retirando portanto ao longo de curto espago de tempo a carac-
ter(utica de ex6tico. Enquanto atividade econ6mica sua sustentagao este.

pautada na continua descoberta de paisagens naturais e hist6ricas de no-

vos lugares ex6ticos que sio rapidamente transformados para serem con-
sumiveis. A atividade turistica para se implantar necessita:

.De um lugar - 'ex6tico ', de paisagem natural aprazivel ou consi-

derada agradgvel ou aquela que permite outras atividades consideradas
como de lazer (o passeio de banco, o mergulho, a comida caseira, o passeio

a p6, a mata 'natural', andar de buggy nas dunas, etc.).

Etta paisagem s6 6 'diferente ', 'ex6tica' e/ou natural porque esteve

longe de um uso intenso (e fugaz) do territ6rio. Ou seja, subs condig6es

estio dadas exatamente porque permitiu que o ecossistema se mantives
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se, de certo modo, em equilibrio. Mas estes lugares 'descobertos' para o

turismo, precisam ser continuamente renovados para permitir o passeio
para uns e a renda, o lucro e os juror, para outros.

.Z)e aproprfar-se de tzm lugar - Etta apropriagao pode ser realiza-

da de diversas formas, deja na delimitagao de um parque realizada pele
governs ou a permissao de uso para determinadas empresas. Etta apro-

priagao pode ser indireta atrav6s da construgao, nas areas circunvizi-

nhas, de hot6is, pousadas etc. A apropriagao, tamb6m, pode ocorrer no

proprio lugar com a construgao de hot6is, pousadas, segundas resid6n-

cias, ou deja, na pr6pria area objeto de contemplagao e de consumo fugaz

e pode ser realizada pda posse/propriedade da terra

As formas como ocorrem sio diversas e nem sempre sio respeita-

dos os direitos humanos, ou sega o direito de SER. Este apropriagao im-

plica no conhecimento e no investimento e ao mesmo tempo na 'expulsao '

explicita ou nio de antigos ocupantes.

Z)a f?zPa-esfrufura que 6 produzida e apropriada para chegar se

aos lugares e nos pr6prios lugares. Depende tanto do setter pablico como

das iniciativas privadas, pois estou considerando como infra-estrutura

nio apenas as estradas, aeroportos, mas tamb6m os bares, restaurantes,

hot6is e as diferentes formal de comunicagao e de transporte.

A medida em que se instalam algumas dessas 'facilidades' e que es-

tes lugares passam a ser conhecidos e entram no 'sonho ' e na realizagao
do desejo, ja iniciou-se o desenvolvimento insustent6vel, pois sio
rompidas as formal de manutengao do equilibrio anterior que foi exata-
mente o atrativo para as atividades turfsticas.

A apropriagao 6 realizada e pensada para que os 'turistas'

(consumidores) sejam para la levados e consumam intensa e fugazmente

a paisagem, o ambiente natural, o territ6rio, o espago. Neste consumo fu-

gaz e intenso este implicito o consumo de outras mercadorias: o mergulho
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ou o passeio de bared (se for no mar) o passeio de cairo (se for em terra),

as fotos que servo tiradas, as bebidas (enlatadas ou engarrafadas) que
servo consumidas, os sorvetes, a alimentagao etc., a16m 6 claro do trans-

porte para chegar at6 o lugar. Retomamos assim a questao initial da

complexidade da atividade turistica que nio deve ser pensada isolada-
mente, coma se houvesse apenas o 'com6rcio ' da natureza.

Ja foi feita mengao a questao do 'investimento ', 'empreendimentos'

e quando sg.o considerados fontes de divisas, de lucros ou de despesas

Indicamos agora a interrelagao com as demais atividades, utilizando o

exemplo dos transported. Para chegar-se a estes lugares, novos espagos

sgo produzidos: aeroportos, portos, rodovifrias que precisam de edifica-

g6es, que entre outros materiais consomem cimento, areia, cal, ferro, co-
bre. ddros, etc. Os meios de transported, a16m delis mesmos consumlrem

recursos no processo de construgao, tamb6m precisam de das para cir-

cular, que tamb6m consomem mat6rias primes e que tamb6m consomem
combustiveis, em gerd, f6sseis. Assim, apenas com o exemplo do trans-

porte ja verificamos a complexidade de uma atividade que ora tem fido
analisada como consume ora coma produgao mas raramente em suas di-

versas faces e aspectos. Gabe lembrar que para a produgg.o de novak edi-

6icag6es, de novos melds de locomogao, produziram-se reston (residues)

que tamb6m forum em algum lugar depositados e que o consumo de com-
bustivel tamb6m poluia atmosfera.

A16m da intensidade de uso, do consumo de recursos naturais e dos

residuos no pr6prio consumo da natureza como produto da atividade final
do turismo, mercadorias sio transportadas para estes lugares e os restos

la ficam. Os residuos do lixo proveniente do consumo sio os que maid tem

chamado a atengao, contudo nio sio os Unicom, coma ja salientado. Um

vids importante, nas anflises que se prop6e a pensar no ecoturismo ou na
desenvolvimento sustentavel, 6 atribuir ao consumidor (turista) a res-
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ponsabilidade pelo dep6sito dos Testes. Ou seja, 6 comum dizer-se que sio

os turistas que deixam as garrafas e as latas na praia, que os farofeiros

que deixam restos de comida, etc.. Considera-se, portanto, no senso co-

mum, que estes sio os responsaveis pda poluigao e pda insustentabili-
dade do turismo. Mas se etta atividade 6 dirigida aos turistas entio sua

pr6pria ess6ncia, sua pr6pria base este sendo destru:ida. Mas ao mesmo

tempo, nfo se faz analise, sobre a atividade em seu percurso produtivo e

nas diferentes fases e faces do consumo da paisagem. Estes anglises des-

viam a questao da produgao para o consume. Se o problema real fosse
apenas o consumo seria facilmente resolvido bastaria um treinamento
ambiental.

Para tornar maid claro o que proponho coma uma anglise comple-

xa, darei aqui dots exemplos de areas que estou pesquisando: Fernando
de Noronha e Porto Seguro.

Em Porto Seguro foram realizados v6rios 'investimentos' no aero-

porto, na rede hoteleira, nas areas de bares e restaurantes para incenti-
var o turismo. A programagao das ag6ncias de turismo 6 para curta per-

man6ncia, ou deja, 6 apenas para o turista 'ver'. Os rgpidos passeios para

praias mats distantes demonstram a id6ia de que "vendo a natureza se
descansa", da mesma forma a organizagao de passeios de barcos para 'ver'

os peixes, com hora certa para sail (relacionada is mares), a montagem

das barracas para o com6rcio no meio do mar durante a baixa-mar. Con-

sumo programado tanto dentro dos barcos coco na pr6pria area. E a

questao que mica para os que vio 'conhecer ' estes lugares traduz em o que

fazed com o lixo? Mas qual o signi6icado de um grande nUmero de pessoas

alimentarem os peixes na mao, transportadas em 'bandos', em embarca-

Sobre a diferenga entry treinamento e educagao ambiental, veda-se BIDgger, Paula -1994

:Educagao ou adestramento ambiental"- Letras Contemporaneas .
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gees que consomem combustivel e ao mesmo tempo tamb6m poluem as

aguas ocefnicas? A16m disco, onde foram estas embarcag6es construidas?

Sio algumas das indagag6es que podem permitir um repensar sobre as

anflises gen6ricas que tem fido realizadas.

Do mesmo modo 6 preciso considerar que ocorrem grander

transformag6es com a vida cotidiana dos moradores locais, destruindo
suas atividades e transformando-os em trabalhadores para o turismo.

Aumenta, tamb6m, o consumo de energia e16trica, de ggua potavel, etc.

tanto pele aumento de n6mero de pessoas como pdas mudangas de pa-

dr6es do lugar: da ventilagg.o natural ao ventilador ou ar condicionado

para os turistas, por exemplo.
De forma semelhante sio realizados investimentos em Fernando de

Noronha. Atualmente este se ampliando o aeroporto, considerado um in-

vestimento, com finalidade de aumentar o n6mero de turistas, a16m do

conforto e da seguranga das aeronaves. Um aspects interessante esb re-

lacionado a. este consumo fugaz do territ6rio. Os pacotes de turismo pre-

v6em dois ou tr6s dias em Fernando de Noronha. Este tempo 6 conside-

rado 6timo para 'ver ' tudo. Basta it de barco ver peixes, golfinhos e a cos-

ta. Basta alugar um buggy e it de uma praia a outra, afinal a ilha de

Fernando, a 6nica habitada, tem apenas 26km2. Da mesma forma as em-

barcag6es marjtimas de turistas que chegam as ilhas tamb6m la estacio-

nam por, no m6.ximo, doin dias. Nestes dias ha montagem de uma peque-
na feira de artesanato (os produtos vem em sua grande maioria do conti-

nents) e uma gila de buggys se forma para transporter os turistas que po-

dem it rapidamente 'ver ' as praias e os recantos. O per:indo permite ape-

nas, assim, ver rapidamente a paisagem, o lugar.
A16m dos aspectos apontados acima, que coincidem com vfrios ou-

tros lugares destinados ao turismo, ha algumas caracteHsticas especificas
relacionados ao ecossistema. Ha problemas de abastecimento de ggua. No

98



DesenPot$ime to sustent& ele atividade tuHstica

per£odo das secas, que tem se agravado com o aumento de turistas, pols
s5.o maid banhos, maid comida, mais roupa a ser lavada, etc., ha um raci-
onamento de ggua. Esta questao ngo podera ser resolvida trazendo a
fgua do continente e nem mesmo explorando a ggua subterranea, ja que

este nio 6 potfvel. E possivel que a ci6ncia e t6cnica descubram formal

'baratas' de desalinizar a agua marinha. Mas o que ocorrerf com o ecos-
sistema natural?

Outra questao este relacionada a energia e16trica gerada numa pe '

quena usina termoe16trica que utiliza dIeD, proveniente do continente.

Algumas normal foram razoavelmente pensadas como a de proibigao de

chuveiros, ja que a temperatura 6 elevada o ano todo. Utilizam-se venti-
ladores ao inv6s de ar condicionado o que parecia uma forma razogvel de

adequagao ao clima. Mas, agora, esb se estudando a troca de geladeiras e

freezers por novos que economizam energia:'. Ora, etta solugao pode nio

ser a ideal em termos de sustentabilidade, pris, para produzir-se estes

novos freezers e geladeiras deve-se consumir recursos naturais e energia

em outros lugares, a16m do transporte para levi-los para a ilha. O que

ocorrera com os que estio em uso? Ficario no dep6sito de lixo da ilya ou
servo amontoados no continente? Quala nogao de sustentabilidade posse '

vel com etta id6ia de produgao de novak geladeiras? A nogg.o de desenvol-

vimento (aqui para permitir o consume de energia pelo turismo) 6 produ-

atividade sustentgvel.

Uma outra questao importante 6 quanto os residues que servo des-

cartfveis no arquip61ago. Estes materials foram produzidos no continente,

transportados para Fernando de Noronha e, apes o consume do conteOda

2 - Gazeta h,lercandl de 28/4/97 informa que seri realizada uma expel:i&ncia em Fernando
de Noronha com a substituig5o de 700 geladehas o que pemithf uma economia de 7% de

energia e16trica
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de ladas, garrafas, plasticos, sio descartados na ilha. O dep6sito de lixo

da ilha este saturado, o retorno dos materiais reciclfveis nio 6 compen-

sador, em termos de prego da mercadoria (material a ser reciclfvel) e do

gusto dos transported. Para pensar, nio na sustentabilidade gerd, mas

pelo menos na questao dos residuos uma forma barata serra treinar os
turistas a levarem para o continente as embalagens dos produtos por des

consumidos e/ou obrigar as empresas que vendem as bebidas etc. a serem

responsaveis pelo retorno dos materials descartgveis. Um aspecto a ser
lembrado 6 que o dep6sito de lixo esb muito pr6ximo ao local de desova

de tartarugas marinhas. Algumas tartarugas morreram por asfixia ao
ingerirem plastics.

Assim o desenvolvimento da atividade turistica 6 insustentfvel,

pris a natureza virou uma mercadoria, a paisagem 6 capturada pda ati-

vidade tudstica que propicia a sua rgpida mudanga. E a16m disco mica

evidente que a sustentabilidade nio pode ser pensada numa linica ativi-

dade dada a interrelag5,o que existe entre today as atividades econ6micas.

Dense modo nio importa para qual navel de ronda o turismo se des-

tina. A questao 6 que o turismo, ou mesmo o ecoturismo, nio pode ser
analisado como se fosse naturalmente bom e os turistas 6 que o corrom-

pem. E precise levar em conta que o local nio pode maid ser analisado

como o portador de identidade, do ex6tico, da singularidade, mas sim que

este local este sends dada vez maid apropriado fragmentadamente pelo

global e que etta atividade precisa ser compreendida tamb6m no fmbito
das atividades econ6micas

Retomando os termos iniciais da problematica, considero que 6 ne-

cessgrio compreender as formal pdas quaid o turismo se caracteriza
homo uma atividade complexa que produz e consome espagos sociais e

paisagens numa articulagao em pontos do territ6rio em uma economia
globalizada. E preciso, assim, analisar nio apenas a atividade como con-
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sumo direto da 'paisagem ', natural ou hist6rica, mas o circuito produtivo
de forma ampla. A atividade tuHstica s6 pode ser analisada pelo "vids" do

desenvolvimento sustentgvel, ou seja, uma anflise diagonal e nio uma

anflise da sua ess6ncia. Pols, como ja dito, vids significa transversal e
dada a contradigao entre os termos desenvolvimento e sustentabilidade

s6 podemos compreender estes aspectos como transversais. Trata-se en-

fim de TER a paisagem para VER e nio para SER. Penso que este 6 o de-

saSlo de analisar a atividade turistica para a16m dos atributos positivos e

negativos para atingir-se a compreensao da complexidade.
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