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Resumo

Uma vez que as atividades tur�sticas sempre incorporam aspectos culturais, as comunidades 
anfitri�s e os turistas estabelecem rela��es entre si, de tal forma que modificam o espa�o em 
que ocorrem. O meio urbano, cen�rio de estudo deste trabalho, n�o � exce��o a este 
fen�meno. E, os parques p�blicos, como expoentes urbanos de lazer e turismo, realizados, 
respectivamente, pelas comunidades locais e pelos turistas, s�o recortes das cidades, capazes 
de apresentar um sistema complexo de atrativos, configurando-se em ambientes de 
interatividade. Sob a gest�o do Estado, representam n�o apenas a legitima��o dos moradores, 
a partir do uso qualificado, ou a motiva��o dos visitantes, mas consistem em ferramentas de 
controle e vontade pol�tica de uma �poca. O trabalho apresentado assenta-se sob a discuss�o 
das esferas de consumo e gest�o dos parques urbanos, objetivando-se contribuir para a 
reflex�o de como os processos culturais devam ser levados em considera��o, para que um 
planejamento urbano respons�vel desses parques seja verificado.
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1  Introdução

De algum modo, as atividades tur�sticas sempre incorporam aspectos culturais, os 

quais s�o mantidos e compartilhados entre seus praticantes. Mediante a a��o, a comunica��o e 

os bens culturais que materializam a cultura, � que os visitantes e visitados constroem trocas e 

reelaboram viv�ncias e conceitos, em determinados espa�os f�sicos utilizados comumente, 

mesmo que por um breve per�odo.

Para Gastal (2002, p.121), no que diz respeito ao Turismo enquanto of�cio, hoje a 

cultura integra-se como instrumento de insumo �s atividades desempenhadas pelos 

profissionais dessa �rea, os quais t�m, nela, um dos componentes essenciais de seus objetos 

de trabalho. A cultura n�o � apenas um pressuposto ou objeto de estudo te�rico, mas um 

conjunto de manifesta��es, entendidas como essenciais e que geram produtos concretos. 

Nesse contexto, a cultura assume papel de socializa��o entre visitantes e visitados, enquanto 

processo vivo de um fazer de uma determinada comunidade (GASTAL, 2002). Assim, o 
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passar do tempo e, conseq�entemente, dos indiv�duos por uma cidade, modificam-na, de 

modo a torn�-la o resultado concreto de experi�ncias acumuladas. Para Castrogiovanni (2000, 

p.23), a cidade deve ser vista “como uma representa��o da condi��o humana, sendo que essa 

representa��o se manifesta por meio da arquitetura em si e da ordena��o dos seus elementos”.

Como espa�os de sociabilidade e de lazer, os parques no meio urbano t�m sido 

utilizados por um grupo cada vez mais heterog�neo. Al�m disso, permitem, enquanto espa�os 

de uso p�blico, o desenvolvimento de atividades educativas, culturais, recreativas e de 

descanso ao ar livre (FUREGATO, 2005, p.1). Sob outro aspecto, os parques caracterizam-se 

por apresentarem um conjunto de “�reas verdes p�blicas, representativas da macro-paisagem 

local, cumprindo a fun��o da conserva��o biof�sica, da pesquisa cient�fica e da recrea��o 

p�blica” (MACHADO, 2004, p.3).

Sob o prisma tur�stico, os parques possibilitam uma forma de se viabilizar e de 

incentivar o turismo urbano, agregando elementos desportivos, art�sticos, naturais, comerciais 

e intelectuais em um mesmo espa�o. Tornam-se interessantes especificamente aos que 

praticam assiduamente o lazer e o turismo no meio urbano, uma vez que propiciam o contato 

com a natureza devido a suas �reas verdes preservadas. Particularmente estas “permitem uma 

utiliza��o, n�o s� por parte de usu�rios locais, como tamb�m de visitantes turistas, 

principalmente quando seu uso vem acompanhado pela oferta de equipamentos, servi�os e 

atra��es” (FUREGATO, 2005, p.1).

Nesse sentido, pode-se afirmar que uma das principais singularidades do turismo 

no meio urbano d�-se pela caracteriza��o do p�blico consumidor: um mesmo espa�o passa a 

ser destinado tanto a turistas como � comunidade anfitri�. Independentemente da ordem em 

que o planejamento territorial ocorra – se primeiramente servindo ao turismo ou se visando o 

lazer da comunidade em inst�ncia principal –, em algum momento ele dever� ser integrado, 

contemplando tanto moradores como visitantes. Eis o grande problema de muitas das cidades 

que contemporaneamente vem trabalhando para atender � demanda tur�stica urbana: conseguir 

proporcionar o cotidiano de qualidade aos locais, ao passo que seja poss�vel atender aos 

turistas, sem que isso signifique desrespeito entre as diferentes interfaces culturais envolvidas 

no processo.

Dada a import�ncia relevante de valoriza��o dos grupos tidos como turistas e 

comunidade anfitri� no turismo urbano, bem como a conex�o entre os elementos de cultura a� 

dispostos, este trabalho embasa-se na discuss�o de como a intera��o ocorrida em parques 

p�blicos pode corroborar ao bom uso desses lugares, bem como das pr�prias cidades.

Objetiva-se, com isso, refletir acerca da gest�o p�blica de espa�os abertos enquanto 



ferramenta ben�fica a um sistema tur�stico respons�vel, que atenda aos anseios de consumo e 

de trocas culturais, ao passo que possa consistir, tamb�m, em elemento formador de um 

planejamento urbano de qualidade.

Para tanto, ser�o explanados essencialmente os conceitos de cultura – e seus 

elementos –, turismo, lazer, espa�os p�blicos e gest�o, os quais, ao longo do texto, servir�o de 

base para a ilustra��o do objetivo aqui pretendido. Ao final, espera-se contribuir para a 

discuss�o acerca da import�ncia de um planejamento territorial urbano integrado, no que 

tange aos aspectos de estudo do Urbanismo e do Turismo.

2  Cultura e Turismo Urbano

Na organiza��o das sociedades atuais, a “cultura” passou a ocupar uma posi��o 

mais destacada. Ainda que o conceito de cultura n�o tenha abandonado totalmente as 

refer�ncias � erudi��o, ele se ampliou e tornou a englobar a no��o de pr�ticas, de trabalho e de 

processos diversos, mediante meios de express�es. L�vi-Strauss (1986), por exemplo, aponta 

que a cultura � um sistema simb�lico, uma cria��o acumulativa da mente humana. Na mesma 

dire��o, Laraia (1986) define a cultura, de um modo geral, como um sistema adaptativo, de 

cogni��o, estrutural e simb�lico.

Relacionando-se os elementos culturais �s cidades, tem-se que elas, enquanto 

expoentes da urbaniza��o, representam espa�os geograficamente est�ticos, mas socialmente 

din�micos, sendo, todavia, produtos que fazem parte dos espa�os. As cidades s�o frutos de 

elabora��es reais, concretas, mas tamb�m s�o produtos de representa��es subjetivas, n�o-

concretas e, portanto, carregadas de valores individuais, o que lhes confere uma variada gama 

de pap�is e fun��es, conjuntos distintos que formam a identidade de um meio urbano 

(BELLO, 1997). No que se refere ao consumo dos produtos de cultura no meio urbano, em 

especial ao produto tur�stico, pode-se afirmar que suas motiva��es s�o diversas, n�o estando 

ligadas somente a necessidades, mas a s�mbolos materiais e imateriais, provenientes da 

emo��o (NUSSBAUMER, 2000).

Relativamente ao turismo desenvolvido no meio urbano, pode-se ratificar que nele 

s�o consumidos essencialmente os patrim�nios culturais. E, na vis�o de Serpa (2007, p.15), 

“na an�lise do espa�o p�blico urbano, forma e conte�do s�o, portanto, indissoci�veis”. Esses 

elementos se constituem de bens tang�veis e intang�veis, n�o correspondendo somente ao que 

“representa a cultura das classes mais abastadas, mas tamb�m o que representa a cultura dos 

menos favorecidos” (BARRETTO, 2000, p.11).



O fen�meno tur�stico urbano est� vinculado � hist�ria Moderna, sendo definido 

por Gastal (2003, p.58) como talvez “o mais desafiador, num mundo em que as localidades 

espalhadas em torno do planeta desenvolvem acirrada disputa por atrair fluxos de pessoas, de 

neg�cios e de investimentos”, e, por esse motivo, “as cidades n�o devem ser �nicas, mas 

m�ltiplas em si mesmas”. Nesse contexto, o turismo no meio urbano apresenta-se como uma 

das tantas atividades que movimentam esses elementos, atribuindo-lhes singularidades. Dessa 

forma, tal como assinala Wainberg (2000, p.10), “sob o ponto de vista de uma teoria do 

turismo, cabe pensar a cidade como atra��o, um site, o qual possui subsistemas variados, num 

tempo determinado e a custos diversos”.

Embora estudos apontem problemas de intera��o cultural entre comunidades 

receptoras e visitantes, o Turismo tamb�m pode se apresentar como colaborador para a 

constru��o de um “sentimento de pertencimento do morador ao seu local de viv�ncia, fruto 

principalmente das condi��es que esse oferece para viver” (Pires, 2004, p.5). Nesse sentido, 

refor�a-se a teoria de que uma cidade planejada para atender aos seus moradores, de forma 

ampla, poder� tamb�m servir para bem receber os turistas, sem que isso gere uma ruptura ou 

uma segrega��o cultural em ambos os grupos envolvidos no processo. Assim, “a qualidade 

dos impactos da atividade sobre a popula��o das regi�es tur�sticas depende muito mais da 

sociedade que o implanta, ou o recebe, que do pr�prio Turismo” (idem, p.6).

3  Espaços Públicos de Lazer e Turismo: os parques urbanos

As “muitas cidades”, com diferentes papeis e fun��es dentro de uma �nica cidade, 

s�o poss�veis porque consistem em lugares de abrigo dos elementos din�micos – as pessoas. 

Pela experi�ncia individual, acumulada em sua trajet�ria de vida, cada pessoa processa uma 

realidade interior – correspondente aos valores pessoais e �s subjetividades –, mantendo-a e 

relacionando-a com a realidade exterior – com as outras realidades pessoais. Essa rela��o 

concretiza a forma��o do que se chama de mem�ria coletiva.

A esse respeito, Halbwachs (1990, p.30) abaliza n�o haver mem�ria sem espa�o -

de trabalho, de lazer e da inf�ncia, entre outros. O autor afirma que a mem�ria coletiva (vis�o 

global) � algo que se relaciona direta e intensamente ao espa�o onde � constru�da. Essa 

mem�ria, sustentada por um grupo, dado seu valor de coletividade, � extremamente complexa 

e, portanto, mais dif�cil de ser analisada como um todo, uma vez que � composta por

estere�tipos do passado e por met�foras. A recupera��o e a an�lise da mem�ria coletiva, al�m 

da quest�o identit�ria, implica o conhecimento do patrim�nio de uma cidade, e, 



consequentemente, a sua valoriz��o por parte dos pr�prios habitantes (BARRETO, 2000, p. 

78). Estes veem, nos patrim�nios, suas hist�rias individuais, que constituem e legitimam uma 

hist�ria coletiva por meio da vis�o global.

Nas cidades, os patrim�nios materiais, enquanto alguns dos elementos 

representativos de mem�ria e de cultura, constituem-se como referenciais, pontos fixos na 

din�mica desses espa�os. Eles representam, segundo Bello (ibid., p.19), “a vontade social de 

uma �poca”, caracterizando, ainda, um reconhecimento social, dado seu car�ter de 

perman�ncia na estrutura da cidade (BELLO, 1997, p.19). Nessa conjuntura, os parques

p�blicos, abertos � popula��o e postos � disposi��o dos usu�rios, permitem n�o somente as 

trocas culturais, mas, apresentam-se como espa�os coletivos de constru��o de mem�ria, 

processo este que concerne legitima��o ao seu papel no meio urbano.

Sobre a origem do espa�o p�blico, Borja (2006) aponta ser este “uma resposta 

classista ao processo de apropria��o privada da cidade”. E, mais especificamente em rela��o � 

concep��o de parques p�blicos, Serpa esclarece que “o s�culo XIX � o per�odo no qual

emerge a id�ia do parque p�blico urbano”, atribuindo-se a esse espa�o “um conjunto de 

qualidades que deveriam resolver os males da nascente civiliza��o industrial”. Essa resolu��o 

de problemas deveria ocorrer, especialmente, atrav�s do exemplo das classes ent�o tidas como 

dominantes, enquanto grupos que se apropriavam desses espa�os, fazendo de seus h�bitos no 

meio p�blico um exemplo aos demais “expectadores” (Serpa, 2007, p.80). Contudo, ao 

contr�rio do que ocorria no cerne de sua concep��o, a utiliza��o dos parques urbanos tornou-

se mais ampla, n�o estando mais caracterizada apenas como cen�rio de exposi��o das classes 

abastadas. Enquanto espa�os de sociabilidade e de lazer, os parques no meio urbano tem sido 

utilizados por um grupo cada vez mais heterog�neo.

Esses grupos, quando formados pelos habitantes, beneficiam-se das pr�ticas de

lazer. Uma vez identificados com esses espa�os p�blicos, os moradores dinamizam-os, 

tornando-os tamb�m atrativos aos demais usu�rios n�o-locais. Sobre este tipo de utiliza��o de 

espa�o, o lazer dos moradores, Andrade afirma que ele pode ser efetuado de muitas maneiras, 

“sem necessidade de que seu praticante se vincule a qualquer atividade tur�stica”

(ANDRADE, 2001, p.27), evidenciando-se, a�, a distin��o existente entre os dois sistemas: de 

lazer e de turismo, os quais, embora possam atuar de forma sin�rgica, possuem caracter�sticas 

pr�prias. O autor trata do sistema de lazer, ainda, sob o seguinte aspecto:



(...) deve-se considerar que o lazer, pela diversidade de seus tipos, formas e 
modalidades, e pela variedade das alternativas pessoais a ele referentes, não pode 
continuar a ser considerado fenômeno comum e corriqueiro. Na realidade, ele é 
dinâmico (...), além de valorizar as pessoas que o praticam e as características que 
as individualizam, tem capacidade de atendê-las de acordo com os objetivos que 
elas almejam (Andrade, 2001, p.27-28).

Relacionando-se lazer e turismo nos espa�os p�blicos configurados como parques, 

pode-se afirmar que ambos os fen�menos “n�o s�o simplesmente acontecimentos, mas 

constituem-se em atos humanos que envolvem o psicossomatismo, a op��o por alternativas e 

as conclus�es” (ANDRADE, 2001, p.27). Sob o prisma tur�stico, os parques possibilitam uma 

forma de se viabilizar e de incentivar o turismo urbano, agregando elementos diversos em um 

mesmo espa�o. Rodrigues (1997) aponta a necessidade de se valorizarem os lugares em suas 

express�es identit�rias, sem que isso signifique isolamento. Como expoentes significativos de 

identidade das cidades, os parques podem ser considerados recortes urbanos de an�lise rica, 

por concentrarem diferentes grupos, classes e atividades humanas, bem como por reunirem 

elementos espaciais e naturais diversos.

3.1 Importância da análise dos processos culturais na gestão do espaço público

Enquanto territ�rios destinados ao bem p�blico, os parques abertos, inseridos no 

meio urbano, est�o, sob um aspecto mais amplo, a cargo da gest�o do Estado – ainda que 

muitas vezes sejam verificadas a��es de interven��es por parte do setor privado. No que tange 

� gest�o p�blica que abarca o turismo, K�thler sinaliza para uma pr�tica recorrente:

(...) na maioria das vezes a gestão pública do turismo resume-se à sua promoção e 
fomento, mesmo que planos e estratégias de desenvolvimento defendam um papel 
mais amplo e ativo ao poder público, e/ou que a capacidade de carga da cidade já 
tenha sido ultrapassada (...) (K�THLER, 2011, p.267).

De uma forma geral, tamb�m os parques p�blicos n�o representam apenas a 

vontade dos usu�rios – locais, que legitimam os espa�os; e visitantes, que fazem uso sazonal 

destes –, mas tamb�m se configuram como “um meio de controle social” das pol�ticas 

p�blicas, as quais “procuram multiplicar o consumo e valorizar o solo urbano nos locais onde 

s�o aplicadas” (SERPA, 2007, p.21). Assim, os parques p�blicos assinalam, tamb�m, uma 

vontade pol�tica.

Na contemporaneidade, estudos apontam que o manejo de territ�rios que considera

o planejamento apenas sob os aspectos da ordena��o e de um processo racional e 

metodol�gico de atribui��o de usos, n�o � suficiente para garantir o sucesso dos espa�os, ou 



seja, n�o garante a produ��o ou o estabelecimento de lugares tidos como qualificados. Na 

mesma dire��o, Oliveira afirma que:

A adoção de uma percepção majoritariamente mercadológica da atividade por 
investidores e, mais preocupante, pelo próprio poder público, tem promovido 
diversos impactos negativos às localidades onde o turismo se desenvolve. Até 
mesmo os efeitos positivos, nesse contexto, podem ser questionados (OLIVEIRA, 
2005, p.76).

Nessa dire��o, “os planejadores devem preocupar-se com as pessoas e as formas 

de ocupa��o deste espa�o urbano” (RIBEIRO, 2006, p.311). O planejamento em grandes 

cidades precisa obedecer, portanto, “a princ�pios gerais que permitam a apropria��o do espa�o 

urbano pela popula��o” (SERPA, 2007, p.137), considerando a participa��o da comunidade

anfitri� no processo de gest�o (OLIVEIRA, 2005, p.84). Por planejamento participativo, 

Oliveira define ser ele:

(...) negociado junto à população dos destinos turísticos, seja através da 
representatividade desta em órgãos consultivos da estrutura oficial de turismo, ou 
por algum tipo de mecanismo de diálogo entre poder público e população local 
(OLIVEIRA, 2005, p.83-84).

Assim, o papel do planejador deve ser o de tentar fomentar e n�o impedir um 

processo participativo de planejamento. Borja (2006), corroborando a essa vis�o, identifica os 

espa�os p�blicos como sendo de interatividade, de conex�es. As cidades constituem-se, por 

conseguinte, em locais onde o melhor urbanismo � aquele que cria espa�os de interc�mbio. 

Mas, para que este fen�meno ocorra, � necess�rio que a gest�o seja direcionada para 

comunidades receptoras e para os visitantes, em igual n�vel import�ncia.

4 Conclusões

Os parques urbanos, enquanto recortes das cidades, exercem papel de subsistemas 

representativos de identidade global, uma vez que neles s�o verificadas atividades diversas, ao 

mesmo tempo que seus freq�entadores pertencem a grupos sociais distintos, caracter�sticas 

essenciais para suas condi��es de atratividade. Eles s�o, ao mesmo tempo, espa�os f�sicos e 

agentes viabilizadores, conjugando-se em lugares que re�nem todos os lugares em si mesmos, 

podendo, dessa forma, inserirem-se no conceito contempor�neo de lazer e turismo.

Em seus limites, s�o verificadas as rela��es entre cultura, mem�ria e pessoas 

(usu�rios). A partir dessa rela��o, os parques urbanos no meio p�blico agem como 

aproximadores culturais sendo, ao mesmo tempo em que locais de lazer, meios para a 

interatividade. Os produtos culturais que neles s�o veiculados podem ser entendidos como 



agentes de emancipa��o, os quais prop�em a livre express�o dos diferentes grupos sociais, 

que se apropriam ent�o dos lugares.

O papel da gest�o do tipo de parque aqui analisado � imprescind�vel, pois, no 

momento em que os sistemas do turismo e do lazer atuam concomitantemente, faz-se 

necess�ria uma planifica��o sin�rgica, no sentido de atender as demandas a� verificadas: 

visitantes e visitados. Sobre isso, Serpa aponta que “para o planejamento tur�stico, a quest�o 

central � a constru��o de uma transversalidade l�dica que respeite as diferen�as, mas que n�o 

as reitere, reinstalando a segmenta��o”, de forma que o turismo n�o seja segregador, mas que 

atue para conferir qualidade e desenvolvimento respons�vel nos espa�os p�blicos (SERPA, 

2007, p.115). Devem ser levados em conta, portanto, n�o somente os consumidores 

ocasionais (turistas), ainda que estes gerem reflexos positivos econ�micos consider�veis para 

o contexto urbano receptor. Ao contr�rio, � necess�rio atender cotidianamente os moradores, 

pois ser�o eles os legitimadores originais dos espa�os p�blicos, mais precisamente os parques, 

para que, a partir de ent�o, haja um fluxo distinguido como tur�stico. Nesse sentido, a 

acessibilidade n�o � somente reconhecida como f�sica, mas tamb�m � analisada enquanto 

fator simb�lico, e a apropria��o social dos espa�os p�blicos urbanos tem, no tocante � an�lise 

do planejamento urbano, implica��es que ultrapassam as configura��es f�sicas (Serpa, 2007, 

p.16).
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