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Mensagem do editor executivo 
internadonal 

A revista Leisure & Societv/Loiszr et Socitë tern sido publicada Corno urn periO-

dico cientif-ico internacional por quase 32 anos pela Universidade de Qudec. A edicao 

internacional é distribuida cm 30 paIses e reüne colahoradores (IC diversos pontos do 

rnundo. Leisure & Sociely/Loisir ci Société i urn periodico multidisciplinar dedicado 

a publicaçao de artigos temiiticos sobre o Lazer e SeuS ilflpaCL()S flOS maiS distintos 

ambientes socioculturais. 

t.Jm agiadcciiienlo especial ii Secretaria Nacioiial de [)esenvolvirnento de Esporte 

e de Lazcr/Mrnistcrio do F.sporte (SNDEIJNIL), quc apoiou esta importante colaboraçao 

bilateral entre a tniversidade de São Paulo Ca Université du Québec a frois-Rivières. 

l realmente urn orgulho que a prirneira ediçao brasileira da Revisto Lazer & Sociedade 

se,ia publicada. Nosso objetivo cornum é convidar pesquisadores latino-arnericanos, 

cm especial os brasilciros, para contrihuir no debate internacional sobre OS esiudos do 
Lazer e seu papel no desenvolvimento de diversas sociedades pelo mundo. A qualidade 

desta prirneira ediçao nos dii urna grande confiança cm atingir tal intento. 

Prof. l)r. A rid rt. -i hiba ul i i  

Vice-presidenic da Org no'ação Mundial do Lazer; dircior do Observatoire Qubcois do Loisir; 
Lnivcr.smn do Qu±cc a Trois- Rivtërcs, Canada; hrt1i://www.uerr.a/oqi/. 



Mensagem do editor executivo nacional 

A Revista Lazer & Sociedade é editada pelo Grupo Interdisciplinar de Estudos 
do Lazer cia ljnjvcrsidade de Sio l'aulo, Brasil, corn apolo do Consciho Nacional 
(IC Desenvolvimento CientIiico C lccnologico (Giel!USP/CNPq ). em COnjutito corn 
o Départenient dELudes en Loisir, Culture et Tourisme - Université du Québec h 
Irois- Rivières, Canadil (tQTR). hal atividade cOflSiStC na 1 iblicaço de trés edicôes 
cspeciaiS da revistu Lc'istie & Society/Loisir et Société, originalmente publicada cm 
inglés e frances pela t.QFR. 

Trata-se de urn periodico considerado urn dos veiculos de publicacao rnais res-
peitados pela comunidade cientilica internacional especializada na tciiiitica relativa 
aos estudos do I.azer. Visa-se, na ediçao brasilcira, h divulgacao cxclusiva de artigos - 
originals e de re'isio - submeticlos por pesquisadores, em especial 1atinoamcricanos, 
C produzidos no iclioma portuguCs, corn resumos em ingles, frances e espanhol. 

Nesta cdicho, a Revista Lazer & Sociedade contempla 0 tenia "hazer, tUriSino e 
atuaçao prohssional' corn a apresentaçao de seis artigos. A anhlise dos urtigos subme-
tidos foi realizada por revisores ad hoc, convidados especialmente para esta edicao, c 
por membros do Giel/usl',;cNt'q. 

A Rc'iita Lazer & Socic'dade riao tern custos de assjnatu ra, corn os exemplares 
de cada ediçao sendo prioritarianiente distribuidos pela Secretaria Nacional de I )e-
senvolviniento de Esporte e de Lazer,'MinistCrio do Esporte (SNnEI.INIE ), principal 
colaborador do GieI/usPIc\Pq na referida puhlicaçho. 

Espera-se que a Revista La.zcr c' Sociedade possaahordar o lazer nunia ótica 
interdisciplinar, entcndendo-o como componente universal da cultura hurnana, quc 
assume formas e signihcados diferenciados de acordo corn as caracteristicas de dada 
sociedade. A realizaço deste projeto pock contribuir para uina necessiiria articulaçho 
entre os estudos do Lazer na America Latina e a produçho academica mundial acerca 
desse tema. 

Prof. Dr. Ricardo Ricci Uvinha 

Meiobro dirtivo da ()rgaiiizaçao Mundial do I a.cr: lider do (irupo Interdiscipt oar de Estudos 
do La,.cr Eseota tic ArIes, Ciencias e Iituinandades I_'nivercidadc tie Sao PduIo, Brasil; htip:Iiwww. 

each. usp.I' i. 



Formação e atuaçäo profissional em lazer 
e turismo: alguns apontamentos 

Marcos Filipe Guimaraes Pinheiro' 

Risuuo: (_) presente estudo Will COfl)o ohietivo discutir aspectos da tOrn)aço 

e atuacio prohssional em lazer e turisnio. Para Sc alcancar tat escopo foi 

realizada uma re'isio de literatura, tendo como base autores e autoras que 

vcm se debrucando sobre os temas relacionados formacao do prohssiorial 

em turismo e em lazer, e as integracOes entre esses (lois campos. Nas ültiinas 

dcadas, oh.servou-se o lazer c c) turiSn-to ocupareni espaco signiticativo nos 

jornais, periodicos de intorniaçao geral e no mundo acadndco como urn todo, 

corn destaque para a organh/açao de grupos (IC pesquisa advindos (las mais di-

versas areas de conhecirnento. A partir das possiveis c constantes aproxirnacOes 

dcssas duas areas de estudo e de intervençao, é necessarto quc se problematizem 

a formaçao e a atuaçao dos profissionais de tais areas. As discussOes sobre a 

formaçao do prolissional em lazer no ambito do turisnlo SaO imprescindiveis 

para nina atuacao qualificada lunto ii sociedade. 

Pai,avtcss-cn,vr: lazer; turismo; iormaçao profissional; atuaçao prohssional. 

ABsrIl,cr: 1 his sttidv aims to discuss aspects of formation and performance 

professional in leisure in the context of tourism. To reach this goal was accom-

plished a literature review based on the authors who have been focusing on 

the topics of professional formation in tourism and leisure and integrations 

.\iestrc cm I azer pela Escoli lie Educacio Fisica, Fisiotcrapia c krapna Ocupacionil da Univer-
sidade Fcdcral (IC Minas (;Cr,iis - Fit Flo')FM(;; Lcntro Ijuivcrsitarjo Metodista Izahela I Icndrix; 
01)151 - 1.azcr, Brasjj & ,\ntërjca I .akna, sia tin ivers jdade Federal de .\i inas ( ;er,us eis ;. Contato: 
ma kxpedicionarios, 600 - 31 533-2(10 - Etdo Horizonte/ii e- mail: niatcosfgpiiiheiro@gniail.com.  



Lazer & Sociedade 

between these two fields. Observed in recent decades leisure and tourism 

occupy significant space in newspapers, periodicals and general information in 

the academic world as a whole, especially the organizatioll of research groups 

coming from various fields of knowledge. From the possible approaches and 

set these two fields of study and intervention, it is necessary to remarks the 

formation and action of professionals from such areas. l)iscussions about 

the professional training within the leisure tourism are essential in order to 

qualify its role in society. 

KEywoiws: leisure: tourism; professional formation; professional performance. 

RtSIIME: Cette ciude a comme objectit examiner les aspects de formation ct 

d'exp&icnce professionnelle dans Ic tourisme dans Ic champ de loisirs. Pour 

atteindre cc objectif, êtais rëalisëe une revision des auteurs de Ia littCrature 

qui ont mis l'accent sur les questions de Ia formation professionnelk dans Ic 

iourismc et les loisirs et dans Iintegratioii entre ces deux domaines. Dans les 

derniCres dCcennies, nous avons observe que les loisirs et IC tourisme occupent 

on espace important danS les journaux, Ics periodiques ci les renseignements 

gCnraux dims le monde universitaire dans son ensemble, en particulier 

lorganisation de groupes de recherche pro\'eniiiit de diffCrents domaines 

du savoii. A partir des approches possibles entre ces deux champs d'Ctudc et 

d'intervent ion, il est nCcessaire (IC problCmatiser Ia format ion et Ia perfor -

niance des professionnels dans ces domaines. Les discussions sur Ia formation 

professionnelle dans Ic tourisme de loisirs soiit essentielles a une performance 

dc qualité dans Ia societe. 

Mors-cis: loisir; tourisnie; formation professionnelle; performances profes-

sionnelles. 

R1sL'ioiN: Este estudio tiene conio objetivo discutir los aspectos de formaciôn 

y desempeno profesional en Cl turisnio de ocio. Para Ilegar a este iinibito es 

on examen basado en los autores de Ia literatura que se han centrado en las 

cuestiones de Ia formaciOn profesional en Cl turisnio y el ocio y Ia integraciOn 

entre estos dos campos. Ln las ültiinas decadas, se observa el ocio y Cl turismo 

ocupan on espacio iniportante en los periodicos, revistas e informaciOn gene-

ral en el mundo acadCmico en su coniunto, cspecialmente Ia organizaciOn de 

grupos de investigaciin procedentes de diversos campos del conocimiento. 

Dc los posibles enfoques v las constantes ic estos (los campos de estudio e 

intervencion, es necesario problematizar Ia formacion y el desempeiio de los 

profesionales en esas areas. Las discusiones sobrc Ia tormaciOn profesional cii el 

turismo (IC ocio son esencialcs para tin desempeño cualiticado en Ia sociedad. 
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PALABRAS dAvE: recreaciOn; tur!srno; forrnación proksional; desenipeno 

prolesional. 

Introducão 

A producao hodierna de conhccirnentos nos canipos do lazer e do turismo vern 

aurncntando significativarnente. Cada vex mais, cresce o ofirnero de areas de conhe-

cirnento que se interessarn pelos estudos nesses carnpos. Areas cornu as das citncias 

hurnanas, sociais, econôrnicas e da sailde véni se dedicando corn afinco as ternãticas, 

no âinbito da pedagogia, sociologia, hiosofia, arquitetura, econonija, adrninistracao, 

educacao Ilsica, fisioterapia, terapia ocupacional, do turismo e muitos outros. Esses 

seginentos abordarn os ternas sob diferentes aspcctos, oportunizando discussñes in-

terdisciplinares a respeito do taxer, bern corno do turisino, e suas retaçOes dialéticas 

corn as dernais dirnensoes da vida hurnana, corno o trahaiho, a religiao, a educaçao, a 

farnIlia e a politica, dentre outros (t'INI IEIRO, 2009). 

Desse modo, concordando corn Gornes & Melo (2003), tern se observado, nas 
i.iltiuias decadas, 0 tazer e 0 turismo ocuparern cspaco signihcativo nos jornais, pe-

riodicos de inforinacao geral e no mundo acadéniico corno urn todo, coin destaque 
para a organizacao de grupos (IC pesquisa adviudos das mais diversas areas de co-

nhecirnento. Alguns dos rnotivos dessa crescente visibilidade desses dois campos SL() 

Os seguintcs: a COniprcensio de que 0 ambito da cultura é ponto central dc interesse 
para 0 campo do lazer; o desenvolvirnento de urna forte e crescente indilsiria do lazer 

c do entretenirnento, corn grande partc desta atrelada, cada vex mais, ao turisrno e 

aponrada corno prornissora fonte (IC negOcios; 0 aurnento das iniciativas de incentivo 

do poder püblico relacionadas ao taxer e ao turisrno; e Os questionarnentos acerca da 

assepsia da sociedade moderna, construida a partir da centralidade e da valorização 
ext rerna do trahaiho. 

A partir das possIvcis C constantes aproxirnaçoes entre essas duas areas de estudo 
C (IC intervençao, é necessário que Sc prohiernatizern a forrnacao e a atuacao daqueles 
qLIC atuarao prohssionalrnentc nelas. Terna ainda relativarnente pouco abordado. As 
(I1SCUSS6CS sobre a forrnaçao desses prohssionais são imprescindIveis no intuito de 

qualihcar sua atuação na sociedade. 

Objetivo 

Fin lace dessas consideraçoes inicialS, 0 presente estudo tern conio objetivo 

discutir alguris aspectos da forrnaçao c da atuação prohssional em taxer e turisino, 
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buscando superar barreiras que sc aprescntam cotidianamente. I'ara Sc akancar tal 

escopo foi realizada urna revisão dc literatura, tendo como base autores c autoras que 

vèni sc debrucando sobre OS ternas cia formaçao profissional em turismo c em lazcr, 

e as iiiter-reiaçOes entre esscs campos. 

Detineando as campos: aproximacoes entre lazer e turismo 

Nio obstantc, a producao dc corihccimento sobre o Iaz.er nao é mutto amiga. 

Segundo Gomes & Melo (2003), no ccnirio internacional, as priniciras invcstigacOes 

sisternatizadas sobre o assunto ocorrerarn na seguncla metadc do s'cuIo xix. Corn 0 

surgimento das indüstrias e dc urn intenso processo de urbani7ação na Europa, as 

relaçOcs de trabalho corneçarani a scr probicmatizadas, asSim corno as relacoes clue 

se davani em momentos após o trabaiho corn as demais esferas da vida humana. Tra-

haihadores e operarios de difcreiites rarnos industriais uniram-se para se fortalecer c 

exigir 0 cumprirnento das reivindicacOcs quc laziarn, como frias remuneradas, pr 

exemplo. I)entre elas, e talvez a principal, estava a reduçao da jornada de trabaiho, 

quc ate entao chegava a 14 c 16 horas diárias ( .•ro;ti•., 1980). 

Foi, tambem, ncsse perlodo, dc acordo corn Montejano & lavano (2001 ), que 

ocorrcu a revo1uço nos transportes, sobretudo nas estradas de ferro, e o aprirnora-

memo das niquinas it vapor. Corn isso, 0 turismo passou a rcccher niaiOres COOS!-

dcraçoes c se desenvolveu corn mawr forca. Ncssc contcxto de desenvolviniento dos 

transportcs c de reduçao das joriiadas de trabalho, Thomas Cook pos cm tunciona-

memo urna agenda dc viagcns em 1841; Karl i3aedecker elaborou, em 1839,0 que scria 

considerado, anos mais tarde, como 0 primciro guia turIstico; c C&sar Ritz, cm 1867, 

cstahelcccria novos e iransformadores padrOcs no serviço de hotelaria, rcconhccidos 

ate hoje (MONTEJANO & !\NO, 2001). 

Ainda nessa epoca, metade Inal do sCculo XIX, na Europa, surgiram estudiosos 

questionadorcs da ordem capitalista que se alirmava c se legitiniava sobre a socicdadc, 

preocupados corn a alicnacao observada no trabilho c reproduzida no tempo Iivre, 

quc comcçava a aurnentar. Tais tcóricos problematizararn as relaçoes de trahalho, que, 

na rnaioria clas vexes, humilhavam 0 trabalhador, conlo tarnbem as rclacOcs que esses 

Operarios tinhani no tempo dc não trabalho, pautadas cada vex mais no consurno. 

Segundo Gomcs & Mclo (2003), Ii dessa fasc cm diante que 0 lazer paSsOu a ser ViSIO 

corno tempo/espaço propicio para a vivCncia dc urna multiplicidade de cxperiCncias 

tidas conio no perlencentes ao mundo do trahaiho. 

Assirn,a partir da necessidade de conhecer c controlar socialmcnte o tempo livre 

dos trahalhadores nos paises industrializados, emergiu, nos Lstados Lnidos e na Franca, 

nas dCcadas dc 1920 e 1930, a "socioloizia do lazer". Assirn, no inicio do seculo XX, os 
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estudos sobre o tempo livrc ganharain notabilidade rapidarnente e, entao, surgiram 

diversos autores,Como o frances Joffre Dumazedier, que discutiam as retaçOes de 
trabaiho, layer c consun -to cm diferentes palses. 

Concon]itantemenle, despontavain na Europa autores tecendo considcracocs so-

bre o fenómeno turistico que se desenvolvia c fortalecia enquanto atividade econornica 

lucrativa. Na Escola de l3crlim, economistas COmo Gluscksmann, Shwinck e Rormann 

sistematizararn conhecimentos sobre essa atividade reconhecida naquele niomento 

historico - e ainda atualmente - como nina atividade fundamentalinente econôinica. 

Como rnostrou irigo (1998), na segunda metade do sCculo xx, lazer e turisino 

receheram investimentos macicos, tefld() urn Crescifl)ento vultoso de suas infraestru-

turas. Mesmo corn nina marcante instahilidade, repletas de coniTitos, crises e disputas 

politicas internacionais, como a Guerra Fria, as ültimas decadas deste ultimo scculo 

trouxeram avanços significativos para essas duas iireas. Coni as novas tecnologias, a 

glubalizacao e a abcrtura tie novos mercados turisticos, 0 turisnio aparece, no iniciO 
do seculo XXI, coino o major mercado eCononhico mood jal. 

Entretanto, esse aumento do mcrcaclo turistico parccc auxiliar a conformaçio 

dada em alguns meios acadCmicos no âmbito do turismo e, portanto, na krmaçao 

prolissional. Segundo Sere mat jo (2003), a Cnlase pragica e utilitarista contcrida aos 

cursos tie formaçao em turismo na atuahdade C retlexo de uma perspectiva merca-

dologica. A preocupacao, vista em muitos desses cursos, C, essencialmente, atender as 
demandas do mercado, mas apenas em seus aspectos tCCIhiCoS C mctodo!Ogicos, nos 
quais o lazer se inscre pot rneio da scgrnentacäo do mercado turistico e corno nina 

opção tie prolissionaiizaçao nesse setor. l)essa mancira, nina Iormaçao mais rellexiva, 

qLlestionadora e huinanista poderia ficar coinprometida no processo educativo. 

(Tontudo, assim conio o lazer e o turisnio Sm intluenciados e inarcados pelas 
regras e por valores existentes e postos na sociedade, cm termos dc consuno de hens 

eservicos, alCni de uin entreteniniento que busca urn conformado (e alienado?) hedo-
nisiiio, a forniacio prohssionai tambérn esta a mercC desses ditarnes. Urna torrnaçao 
quc busque apenas it rentabilidade econoni jca, atraida por un-ta oportunidade lucrativa 

oferecida pelo mercado, esG sujeita, segundo Werneck (1998), a ignorar a importancia 

<Ic tais fenomcnos - lazer e turisnio como possibilidades de busca de qualidade de 

"ida e entrentarnento dos lirnites sociocuiturais historicos da realidade em que Sc vive. 

Percehendo o later enqilanto nina diincnsto da cultura, caracterizada pela vi-

vCncia ftidica de manifestaçOes culturais em urn determinado tenipo e espaço (GO\IFS, 

200-i) - tais Como o iogo, a bnncadeira, a festa, o paSseto, 0 espettculo, as viagens -, 

podern-se ter mais clararnente as reiaçOes corn o turismo. Fenônieno cconôniico, 

rnas, tambem, sociocultural, que pressupoe o deslocamento concreto on simbólico de 

pessoas, em tempos e espaços diferentes do scu habitual, possibilitand() experiencias 

e vivCncias de priilicas, comportamentos, cheiros c sahores, como sugeriram Gastal 
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& Moesch (2007). Na maioria das vczes, cnvolvc urna rclaco dc estranhamcnto no 

contato corn 0 outro, corn sujeitos difercntcs, lugares estranlios e faniiliares, corn o 

novo e o esperado. 

Esses contatos, contornw salientararn Gomes et al. (2008), Podem despertar 

desejos de aproxinlaçao e vinculo, distanciamento C repulsa. lodos fazern parte (IC 

esquemas simbOlicos do ser hurnano, nurn processo cultural de (re)construção C 

aLnbuição de valores e sentidos aos objetos e paisagens perccbidos. Trata-se da prática 

humana de apropnaçäo c reconhecirnento dos espaços, e que pode ser influenciada 

pela rncdiaçao prohssional. 

Nesse sentido, observam-se, paralelamente an ganho de visibilidade do cainpo do 

lazer c do turismo, seja conio area de estudos, seja de atuacâo profissional, de investi-

mentos p6b1icos e privados, de negócios nas indüstrias do turiSln() C (10 cntretenlnlent), 

dentre outras formas de intcrvenção dircia ou indireta, novas possibiliclades no ãmbito 

da formaçio - hem como no da atuaçäo - protissioi1 em turismo (COMES, PlH1iI-

R() & !.ACERI)A, 2010). Corn isso, alguns cuidados precisam ser tomados por aqueles 

c'ue desejam participar dos processos de formaçao. Dc acordo corn Isavama (2005), a 

forrnaçao prohssional deve scr considerada de mancira ampla, levando-se em coma a 

importância da unidade entre teoria e pratica, da caracteristica multidisciplinar do lazer 

C tin turisrno, dC urna solida formaçao teórica e cultural e da necessidade da forinaçao 

continuada como meio dc constante desenvolvimento profissional. 

Possibilidades na formação 

Relletindo sobre o papel da universidade prThlica 1)rasi(eira na atualidade,Alnieida 

Filho (2007) demonstrou as caracteristicas cientihco-tccnologicas que 0 ensino supe-

rior adquiriu. Esse niodelo de universidade, segundo o autor, é marcado pelo servico 

da tecnologia c da produtividade. Desde a Revoluço Industrial, é possIvel perceber 

nas univcrsidades urn vies globalizante, competitivo e economicista. AlCrn dc, mais 

recentemente, uma tendencia a privatizaçao dos processos e das relaçOes de ensino. 

Nesses moldes, acaba-se por comercializar a formaçao, tornando-a conformista, 

nao critica, quando se ensina aos futuros prohssionais tCcnicas de corno "fazer por 

fazer" e receitas de atividades ditas "recreativas", seguindo urn modelo empirista, on 

seja, baseado em cxperiCncias. Dc acordo coin lsayama (2005), a preocupaçao central, 

nesse caso, C corn a instrumentalizacilo técnica e coin o dorninio tie procedimentos 

metodologicos, tornando o prolissional urn tCcnico. 

Esse tecnicismo, de raiz positivista, faz corn que urn prouissional quc Sc subinete a 

lidar corn problernas hurnanos se tome memo instrurnenializador de rnCtodos e rneios 

corretos para se chegar a determinados fins, scm considerar o caráter moral, politico e 
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social do próprio firn. Essa racionalidade técnica, ao comproineter a praxi,para Gómez 

997), raramente possibilita uma visio ampla e critica das realidades para possiveis 

problernatizacoes e rcsolucOes dc questöcs que surgern na prática, contrihuindo para 

a reproduçao de valores hegernonicos, mitos, vIcios, preconceitos e estigmas. 

No Brash, OS prirneiros trahaihos que ahordararn 0 terna cia formaçao profissio-

nal em lazer forarn realizados no tnIci() do século xx. Porérn, ii na década dc 1970 

- perioclo marcado pelo surgimento dos cursos superiores de turismo em territorio 

brasileiro (IRIGO, 1998) - clue 0 lazer passou a ser visto no Pals como urna area capaz 

de aglutinar C impuisionar pesquisas, projetos e açocs multidisciplinares, coletivos e 

institucionais, tornando-se urn campo de estudos sistcmatiza(ios C de intervenç6es. 

Nessa fase, ocorrerani vários eventos cientitIcos, encontros, serninirios C congressos, 

nacionais e internacionais, o que impcilsionou a producao cientilica nacional. 

Lrnbora sejarn percebidos tais ganhos quantitativos relacionaclos ao aurnento 

do interesse no campo (10 lazer e urna producao tcórica cada vez maior, notam-se 

claramente algurnas cliliculdades relativas a essa produçao. Coniorme argumentararn 

Gomes & Melo (2003) e Pinheiro (2006 e 2007). várias "análises" e pesquisas sobre 

lazer tratam de relatos cle experiéncia. Estes, por sua vez., nto pattern dc urna cliscusso 

aprofunclada sobre 0 terna C se encerrarn nunia superhcialidade teórica, enquanto 

outros trabaihos nao apontam carninhos em suas consideracOes, nto representando 

avanços nas cliscussOes sobre 0 terna. 

Porérn, mesmo carente de aporte teorico mais consistcnte, a producao de co-

ohecimento no campo do lazer, e também do turismo, no Brash, vern se locupletando 

corn a torrnaçäo de grupos de estudos, coin a produço dc livros e periodicos que 

disserninam e conipartilham as pesquisas C OS estudos realizados, por interrnédio de 

cursos de pós-graduacao, tanto lato quanto stricto sens,i. 0 mesmo ocorre por rneio 

de eventos académicos cientihcos, teild() a teintica do lazer como cixo central, corn 

cliscussäo e construçao de politicas ptiblicas nos ârnbitos municipais, estaduais e 

fecicrais, C, tambérn, corn cursos de fornìaçao continuada c'ue  buscarn a qualificacao 

dos prolissionais clue  lidarn coni o lazer. 

Corno Visto, lazer e turismo representarn duas areas de conhecimento recentes 

c niultidisciplinares, o que possibilita a abertura de iniiincros carninhos para a for-

maçao e a atuaçao profissional, e para a pesquisa. Entretanto, a partir dai, algurnas 

dificuldacles podem surgir. Bernardino & Isavarna (2006) aponlaram, corno urn dos 

latores que justiticani alguns problemas encontrados na forrnacao profissional em 

turismo e lazer, a acanhada interaçao coin o campo cientihco. .\luitos dos estudos sis-

ternatizados e clas producoes acadérnicas Se encontram em fise de consolidacao. Desse 

modo, frcquentenicnte, varios cursos dernonstrani unia Preocupacao em torinar urn 

prolissional mais técnico, corn o dominho de metodologias e contcudos especlficos. 
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Anahsando instituiçOes de ensino superior e cursos de turismo, Serejo (2003). 

Bernardino & Isayarna (2006) e Gornes ci al. (2008) mostraram a forte relaçao que 

aqueks estabeleciarn, e estabeleceni, corn o mercado e suas constantes demandas de 

caráter efémero. 1 )esde a irnplantaçao dos cursos ate a contratacao de docentes, rcfie-

tindo na formaçao dos profissionais. Dc acordo corn Bernardino & lsayarna (2006), 

tal situaçao levou o Iunsrno c o lazer, enquanto areas de estudo, a uma irnprovisaça() 

curricular quc transparecia na hibliograha, nos conteudos e, att. mesrno, na atuaçao 

docente - processo que ainda pode ser observado na irnplantacao de cursos de turismo. 

Corno salientou Screjo (2003), nao sc pode negar a foriiiaco tëcnica do turisrno 

cm favor de urn humanismo social que prescinda desse aspecto, mas deve-se pensar na 

irnportância do clesenvolviniento de ambos. Os elementos técnicos vein contrihuindo 

significativaniente para o desenvolvimento de novas tecnologias, major produtividade, 

nuniniizaçao de impactos anibientais, aumento das riquezas dc localidades e inuito.s 

outros fatores c]ue justificarn sua iniportància. ibdavia, desvincula-los de considera-

çOcs histórico-sociais nao coopera para niudanças do quadro social brasileiro, que Sc 

mostra desu niano. 

Conforme atIrniou Alnicida Filho (2007), equidade nao se alcanca apagando-

-se as diferenças, mas accitando-as, e, para isso, necessario problematiza-las. Dal 

a necessidade de se pensar urna formacao que contemple tanto discussöes teOricas 

como 1r5ticas. Nesse sentido, ao discutir 0 ensino superior, Trigo (1998) destaeou a 

necessidade de bear a cducaçao nurn sentido amplo. critiCo. indo akm de urn rncro 

"treinamento' de habilidades turIsticas. 

1)c acordo corn as diretrizes curriculares do turisnio iilt'\SlI , 2010), 0 profis-

siotial dcve estar apto a compreender as polIticas nacionais e regionais ciue  trateni do 

turismo; utili2ar rnctodologias adequaclas iara o planejanienlo e a execução das açOes, 

Projetos e prograrnas turisticos clii diferentes contextos; dominar tCcnicas relaciona-

das zi sclecao c avaliaçao de informaçOes geogralicas, históricas, artisticas, esportivas, 

recreativas e de cntretcniniento, folclóricas, artesanais, gastronôrnicas, religiosas, 

politicas c culturais diveisas proinover 0 conhecimejito dos traços culturais (IC cada 

comunidade ou segmento social; saber citilizar recursos turIsticos como forma de 
educar, orientar C asscssorar turistas, enipreSas, moradores locais c demais envolvidos 

na atividade turistica; ser capaz de se integrar cm equipes inter e multidisciplinares, 

interagindo criativamente cm face dos diferentes contextos organizacionais e soclais; 

c atuar prohssionalrnentc corn humanismo, dentre outros requisitos. 

Mesmo corn cssa abundancia de possibilidades, hem corno dc responsabilidades, 

podc-se perceher, ainda, urn enloque diferenciado na forrnaçao do bacharcl cm turismo, 

consideranclo-se instituiçOes püblicas c privadas de ensinu. Nestas, dc acordo corn Ber-

nardino & lsayama (2006), a forrnacao está direcionada para o mercado,a partirde suits 

nccessidades,reforcando a visäo de consumo do lazer edo turisnlo. Em contrapartida 
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a essa visao niercantil, as instituiçoes piiblicas denionstrarn nina preocupacao major 

corn re1aco as questocs socials. Nessa perspectiva, lazer e turisnio podern integrar 

açoes con juntas, multi e interdisciplinares, que contribuani para nina sociedade mais 

solidaria, onde Os sujeitos deixern de ser vistos corno meros consuniidores. 

Dc acordo corn Serejo (2003), varios cursos de turismo abordaus o lazer tiuma 

perspectiva tcnico-metodoiOgica que privilegia a recrcaçâo Conlo terna central .Assirn, 

sio repassados modos de rcproducso dc atividades, proporeionando e estirnulando urn 

consurno acritico dc atividades, cm vex de urn ennquecinlento cultural. Urna forrnacao 

nesse sentido pode contribtLir para a simpies iI1tcgraco do profissional a lOgica social 

doiiuinante, muitas vexes disscniinada pelos rneios de cornuniCaço rnassificados. 

Nurna outra perspectiva, Moesc}i (2003), ao conientar a forrnacao dc anirnadores 

turisticos, defendeu urn aprolundarnento teOrico no sentido de tormar Os individuos 

criticarnente. Dc acordo corn a referida autora, prolissionais da aninlaçao turistica nib 

sao "apenas prohssionais dotados de t&nicas e cornpetcncias especificas, sao sujeitos 

construlores de sensibilidade, de criatividade, de desvelamento, de intcgracao entre o 

huniano-cultural-ambiental \IOESCH, 2003, p. 27). Dessa mancira, scria interessante 

pensar o taxer corno urn terna transversal presente ao longo de todo o curso de turismo. 

No ãrnbito diipos-graduacao em turismo, Gornes et al. (2008) dernonstrararn 

que cia está ViIICUlada, sobretudo, it Area cia administraçibo. Dessa maneira, virias so as 

possiblidades de Iorrnaçiio, e os enfoqucs dados pcios cursos, apcsar de privilegiareni 

(lois aspectos: gestão e planciarnento, o que pode reduzir o cardter rnultidiscipiinar 
do turismo. Os autores slipra charnaram a atençao para o fato de que tais cursos de 
rncstrado poderiarn ser alocados na Area denominada "rnultkiiscipiinar" da Coorde-

naçao (IC Aperfeiçoarnento (IC Pessoal de NIvel Superior (CAPFS), corno é o caso dii 
LJniversidade Estadual (IC Santa Crux que, desde 0 ano 2000, cm parceria corn a Uni-

versidade Federal da i3ahia, desenvolve o utestrado acaduiico em Cuitura & lurismo 

nessa perspectiva niultidisciplinar. 

Em dos grandes desalios nuts etapas de formaçao é estahelecer urna ressignifi-

cacao, por mcii) de unia qualiiicaçao aprofundada, do papel do proflssional em taxer 
no ãnibito (10 turismo. Como salicntou Werneck (1998), é preciso clesconstruir a 

expectativa cristalixada socialniente, no ()Lie concerne a urn processo de Iorrnaçubo 

protissional consiruido por rneio do modelo enipirista, no qual 0 profissional é urn 

pratico. Desse modo, fax-se necessibrio pesquisar, huscar rneios c alternativas que 

possani romper corn urna perspectiva purarnente ticnica Lie forniaçao, no intuito 

dc qualificar, tarnbérn, a atuaçibo proissional, no seiitido de tornub-la cada vex mais 
tolerante, solidaria C equitativa, considerando Os diversos interesses dos proftssionais, 

dos turistas e dos residentes num processo tie partilha. 
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(Re)pensando a atuacão 

l)etcrininadas clificuldades cncontradas na formaçao desse profissional do lazer 

numa perspectiva turistica (orain cornpartilhadas por Cainargo (1998), quando este 

autor descerrou algiirnas das caracteristicas nccessirias i atuaçâo. Dentre elas, o pro-

fissional que deseja atuar corn o lazer deve apresentar urna polivalcocia cultural c, no 

minimo, icr ciéncia do que estã sendo construido culturalmente cm sua reglão; deve 

familiarizar-se coin caractcristicas, expectativas, necessidades c desejos dos diferenics 

publicos e grupos corn quc podera lidar, corno crianças, adultos, idosos, pcssoas Con) 

deficiencia etc.; icr noçäo do uso dos diterentes lugares, localidades e espaços a atuar; 

possuir a capacidade tiara montar c coordcnar pro jetos c equipes multidisciplinares; 

conhecer algurnas fornias dc abordagein dc outras instituiçOes póblicas e privadas 

quc possam associar-se prograniacao; akin de inürneras outras questoes que destas 

possarn decorrer. 

Percebe-se que a cnorrne garna de possil)ilidadcs dc atuaçào do prouissional do 

lazer no iinhito do turisrno, campo cada vez mais segmentado pelo marketing turIstico, 

extrapola as oportunidades de se vivenciareni alguns conteudos ao longo cia fornia-

çao. Seja nos iminieros lugares C espaços possIveis, seja ocupando diferentes papéis, 

desde 0 planejarnento ate a exccuçäo de projetos, prograrnas e atividades, sornado ao 

caráter niultidisciplinar da urea, acaba-se por pulverizar alguns aspectos no processo 

dc forniacao, tornando-o, dc certa (orrna, inconsistente. 

Enretanto, enibora seja necessário reconheccr a riqueza ca varial)ilidadc, tanto 

relacionadas as forinas dc atuaçao Corno dc tormação profissional, rnarcadamente 

caracicrizadas pela multidisciplinaridade do campo, concorda-se coin isavarna 

(2005), pois, atravCs dc urn sOliclo referencial tcOrico, é possivel a CornprcenSao da 

pratica a partir de novos olharcs, permitindo a consolidaçao da praxis. Assirn, essa 

relaç3o entre teoria C prática pode ir inuito inais akin dc urn fazcr tCcnico, rnecãnico, 

muitas vezes ligado a urna perspectiva meramente utilitarista, pautada na recrcaçâo 

e rcalizada a partir do consurno dc ativiclades desenvolvidas como receitas prontas 

impostas 1OS SUjCItOS. 

Maia (2003), discutindo a formacao t&nica, fez urna descricuio do perfil do 

tCcnico e apolltou as caracteristicas dcsejadas ao fiiial do curso, que em nada difereni 

das alnieadas pot urn profissional graduado. Nao desconsiderando a irnportància e 

a viabilidade dos cursos t&nicos, algumas consicleraçOes podem ser feitas a partir dc 

entäo. Por exemplo, da justifIcativa, satisfiitória, que fosse alCni dc rnotivaçoes econô-

micas, para a reaIiiacao de determinados cursos técnicos, tirna vcz quc se esperaria 

dos profissionais au forniados o descmpenho dos rncsrnos papeis de urn graduado, 

cmbora este receba salãrios proporcionalmeiite menores. 
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Urn dos aspectos centrais dessa atuaçio no lazcr vern sendo pensada, cada vez 

mais, no âmbito da aniniaço cultural e, como dito anteriormente, da animaçâo tu-

ristica, podendo scr construidas pontes entre elas. Gomes, Pinheiro & Lacerda (2010) 

niostraram que Os protissionais do lazer e do turismo gcralmcntc possuern expe-

riência corn cliferentcs linguagens; clernento miportante no desenvolvimento de suas 

habiltdades para "ci, ouvir, sentir, pensar e agir. 0 prohssionai não é sornente alguérn 

qUe aplica conhecirnentos produzidos por outros, tampouco urn ageilte dcternhiflad() 

por mecanismos socials. P. uni sujeito que assume sua prática a partir dos signifIcados 

que etc mesmo Ihe atribui, urn sujeito que dctém conhecimcnto e urn "saberjazer" 

tilcito, a partir dos quals dc estrtltura e orienta sua pritica, seieciona determinados 

conteudos, prioriza certas metodologias, atividades etc. 

Dc acordo corn Niclo (2006), a animaçâo culturaL é caracterizada corno tuna 

tecnologia educacional ( tuia proposta de intcrvcnçao pedagogica) pautada 

na ideia radical de mediaçao (que nunca deve significar imposiç3o), quc busca 

permitir conipreensoes mais aprolundadas acerca dos senudos e signihcados 

culturais (considerando as qucstUcs quc ncsse ambito se estabelecern) 

sempre tendo em vista provocar questionainentos acerca da ordem social 

estabelecida e contrihuir para a superacau do status quo c para a construçao 

dc unia sociedadc inais justa (sirLo, 2006, p. 28. 

Nesse sentido, o autor cm refcrricia abordou a qucstao da forniaçio, apontando 

para a preparacâo de urn protIssional que atuara no ãnibito cia cducaçao, segundo dc, 

tinia cdUcaçi() das sensibilidades, urna cducaçao esutica. 

Ji Garcia (2005) trouxc o termo "militante cuitura1' corn scntido e papeis Sc-

rnclhantes aos apontados por Melo, rnas corn novas contribuiçocs: 

lodo aquck quc realiza açOcs no piano da cultura, no tempo livrc dos mdi-

viduos, scia para estimula-los a produçao de bens cultiirais, seia para amptiar 

a sua participaçao na apropriaç10 desscs hens, tendo conio motivaçao basica 

tanto o prazer dc dedicar-se a algo coni difle sc identilicar fortcnicntc, qUzmflto 

a valores pessoais que confcreni i cultura papel importante para o desenvol-

vimcnto das pessoas, dos grupos, (las comunidades e da socicdade em geral 

(;.ARCIA, 2005, p. 33). 

Essa dcl tniçao corrobora, cm certa medida, a ideia de cducacao cstética defendida 

por Melo (2006), que busca a cornprcensao de sentidos c significados culturais mais 

aprofundados, tendo em vista provocar qucstioflanicntos t ordem social estahelecida 

e A superacão dos talus quo, contribumndo para urna sociedade mams justa. 



18 	Lzer & Soc)edade 

Silva (2008), discutindo Os papeis da aniniaçao turistica, mostrou que esta, 

pensada nurna perspectiva tradicional, COil) urn vies cssencialrnente CCoflÔflhiCO, oh-

jetiva sirnplesrnente ocupar o tempo do turista, prolongando sua estadia, gerando C 

fomentando 0 consumo turistico. F.ntretanto, esse ConSumo nâo C influenciado apenas 

pelo preço das rnercadorias, mas, tambCm, pela construçao e invençäo social da sua 

necessidade. (:)u seja, uma vez que 0 ConsUnlo turistico C intluenciado por questOes 

subjetivas, dai a necessidade de urna educacao esiCtica. Nos dizeres de Krippenclorf 

(2001), C necessarto preparar e educar OS scres huiiianos para a \iagefl). L precisO 

tomar consciencia de sua rnohilidade, dos aspectos c das influèncias que a envolvern, 

beni Coflit) das razOes que os levararn a viajar. 

L)esse niodo, o aniniador turistico deve levar as pessoas a urn processo akm do 

ver. Mais do que ver, elas devcrn Sc envolver, procurando urna interacao socioculiural 

ativa. Segundo Gastal & Moesch (2007), a denianda turistica estA cada vez mais comple 

xa, bern inlorniada, protagonista dos destinos s'isitados e, principalniente, interessada 

em urn turismo vivencial, de relaçOes interpessoais, respeitando as culturas e tradiçOes 

locais. L)eve-se prornover 0 movimento de partliha entre os atores locais (corn suas 

necessidades, seus interesses, suas expectativas de lucrativiclade, Os imperativos de 

conservacao ambiental) e os turistas/visitantes (coin seus padroes de consunio, suas 

curiosidades e expectativas). 

0 prxlcroso esquerna de marketing lii rIstico que promete contorto, natureza, 

descontraçao e liberdade para o "homein-férias" ploposlo por Krippendorf pode ser 

repensado nit pratica cotidiana. Pode ir alCrn de esquemas fundarnentalmente lucrativos 

para uina n)inoria. Gastal & Moesch (2007) alIrmarani quc as politicas de comunica-

çio no turismo, niio raro, irabaihan) na busca do igual, utilizando-se de estereótipos: 

povos sensuais, preguiçosos, gour;m'Is, esnobes etc. Essa busca da coinercial ização 

do turisrno de massa, cuia  a segrnentac)o - rnuitas vezes excessiva - exerce urn papel 

importante, nâo tern contribuido para \'ivcncias de lazer e para realizaçOes de açOes 

no i1mbito da cultura. On seja, para aproxiinaçOes fraternas e solidirias das ()ess0. 

A perspectiva de anirnação turistica, atrelada as concepçOes (IC animaçio cultural, 

envolve processos de atuaçño prohssional voltados para aspectos subjetivos desper-

tados lbs individuoS envolvidos (GOMES, PINI-tEIRO & I.ACERI)A, 2010). Processos que 

passam pela aproprtaçao dos espacos por rneio de urn "re-olhar", repensar, reavaliar, 

ressignilicar: a situaçiio, 0 anibiente, as praticas vivenciadas. 

ConsideraçOes firiais 

Corn base IIOS argumentos aqui apresentados, pode-se iifIrniar que 0 turismo, 

enquanto UI]] Cfl]PO de praticas histOrico-sociais, de estranhamento proporcionado 
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pelo deslocamento dos sujeitos c coberto por subjetividadcs, podera superar os tatores 

quantitativos do turismo (IC massa, tanto na formaçao quanto na atuaçao prohssio-

nal. Nos processos de mobilização subjetiva, poderão 5cr superados indiCeS e dados 

analisados corn base apenas ciii distãncias percorridas ou gastos Onanceiros por pe-

riodos (10 aii() nurna dada localidade. Este talvez possa ser urn grande desatIo para 0 

protissiorial do lazer no âmhito do turismo: atualizar as potencialidades do produto 

turistico, tornando-o competitivo scm perder sells aspectos sociais, sua hospitalidade 

C sua humanizaçao. 

C) reflexo do pequeno espaço ocupado pelas discussñes dos conhecimentos 

sobre o lazer, no interior das propostas curriculares de cursos como administraçao, 

hsiotcrapia, hotelaria, terapia ocupacional, educação tisica e turismo, além de outros, 

pode ser visualizado Ila aluaçao meramente tccnica de alguns desses profissionais 

que se propoeni a atuar no ãmbito do Iazei. Isso caracteriza unia incompatibilidade 

entre as formas como esses temas são tratados nos curriculos e as cliferentes oportu-

nidades de estudo e atuaçao que 0 Campo vein abrindo para prolissionais tbrniados 

(ISAY\NIA, 2005). 

Apesar do constante destaque dado a multidisciplinaridade do lazer, oem sempre 

são dares os papeis c as funçOes de cada protIssional deniro de urna equipe multi-

discipliiiar envolvida na elaboracão, organizacão, exccuçao c conducão de projetos C 

progranlas dc lazer c turismo, tanto no àinhito pUl)liCO qilailto no privado. l'or isso, 

hca evidenciada a iieccssidade de mais trabaihos que contemplem Os estudos acerca da 

interdisciplinaridade, discutindo qucstoes iclativas as ricas possihilidades de interação 

C tntcrvençao entre ireas, corno 0 turisnl() Co laici. Nao apenas no campo da atuaçao, 

nias, sobretudo, da Iormaçâo. 

Portanto, ao longo (los processos - contuiuos - de desenvolvimento desses pro-

fissionais c'ue lidarao corn essas situaçoes complexas cotidianamenie, serão superadas 

possiveis harreiras (jue dificultarn o relacionamento do turista corn cornunidades locais 

em tempos c espaços diferentes do seu habitual, e impedern as variadas formas de se 

apropriar, partilhar e produzir cultura. 
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superiores de turisino mais traclicionais dii cidade de São Paulo, Brash. Postc-

riormente, us dados foram tabulados e analisados, permitindo-se uma aniulise 

niais abrangente. Por tim, destaca-se a grande quantidade de variáveis que 

iiitluenciaran, positiva 0(1 negativamente, na ohtençao dOS resuliados quanto 

a rcalizaçao da atividade em si (trabalho interdisdplinar), cluanto a abordagem 

igualniente interdisciplinar e quanto ii efetividade do referido trabalho conlo 

estratégia de ensino-aprendizagem. 

PAI.AvRAs-cli.s'E: turismo; educacao superior; interdisciplinaridade; plancia-

ment() turistico; estratégias de ensino-aprendizagem. 

Ansiit&cr: This article is the research on the development of tourism develop-

ment plans (PoT) as a strategy for teaching and learning in a college tour of the 

city of São l'aulo, Brazil. The main ohtectives were to assess the effectiveness 

of the plans of local tourism development ( understood sometimes as inter-

disciplinary studies, present in most university courses Brazilian tourism) as 

a tool for teaching and learning of the disciplines related to tourism planning, 

and identify factors that would contribute to achieving a better result in relation 

to this work. In addition to literature on the issues surrounding that study was 

applied at the end of the year, a questionnaire to students in the sixth period of 

a higher education more traditional tour of the city of São Paulo, Brazil. Sub-

sequently, data were tabulated and analyzed, enabling a more comprehensive 

analysis. Finally there is the large number of variables that influence, positively 

or negatively, in obtaining results as to the activity itself (interdisciplinary), 

as the interdisciplinary approach and about the effectiveness of that work as 

a teaching strategy and learning. 

KEywoRns: tourism; higher education; interdisciplinarity; tourism planning; 

teaching strategies and learning. 

RtsistE: Get article est Ia recherche sur Ic dáveloppement de plans de dtve-

loppenient touristi(Iue ti'!)!') en taut que strategic pour l'enseignement et 

l'apprentissage dans une tournée des colleges de Ia ville de São Paulo, BrCsil. Les 

principaux objectifs Ctaient d'évaluer l'efficacitC des plans dc diveloppenient 

do tourisme local (sous-eniendu parfois que des cut.udes  interdisciplinaires, 

presents (jails Ia plupart des cours univcrsitaires dii tourisme du BrCsil) 

comme un otrOl pour l'enseigncment et l'apprentissage des disciplines liCes a 
Ia planitication dii tourisnie, ci identifier Ics facteurs (1ui contribuent a rCaliser 

on nleilleur rCsultat par rapport it cc travail. En plus de La littOrature sur les 

enjeux de eeoc ctude a CtC appliqut) a Ia tin de l'année, un questionnaire aux 
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clèves de La sixièmc priodc d'un enscignement supéricur plus traditionneile 

visite dc Ia yule dc Sao l'aulo, Brésil. Par Ia suite, les données ont 't conspilces 

et analysécs, permettant une analyse plus approfondic. Enfin, ii est Ic grand 

nonibre de variables qui iniluencent positivement ou négativement, pour 

obtenir des résultats a l'activité proprenlcnt dite (interdisciplinaire), que 

lapproche interdisciplinaire et sur l'effIcacité dccc travail en tant quc strategic 

d'cnseignernent et cl'apprentissage. 

MoTs-cirs: Ic tourisine: lcnseignenicnt supericur; I interdisciplinaritc; Ia 

plani6cation tin tourisnie; les strategies ci enseignement Ct d'apprentissage. 

RIsLnFN: Este articulo es Ia ilivestigacirn sobre ci desarrollo de los planes tic 

desarrollo turistico (PDT) como una estrategia para Ia enseñanza y el apren-

dizaje en una gira de Ia universidad de Ia ciudad de Sao Paulo, Brasil. Los 

principclles objetivos fueron evaluar Ia elicacia de Los planes de desarrollo 

turistico local (entendida a veces como estudios intcrdisciphnarios, presente 

en La inavoria tie los cursos universitarios de turismo de Brasil) conm una 

herramienta para Ia enseñanza y ci aprendizaje de las disciplinas relacionaclas 

con Ia planiiicacion dci turismo, y identitIcar los factores que contribuvcn a 

obtener un mejor resultado en relación con (as obras. Además tie Ia literatura 

sobre las cuestioncs relacionadas con este cstudio Sc aplicO it finales dcl ario, 

tin cuestionaric) a ins estudiantes en ci sexto periodo de una educaciOn supe-

rior mis tradicional paseo de La ciudad tic Sao Paulo, I3rasil. i'ostcriormente, 

Los datos fueron tabulados v analizados, lo que pernlite on analisis niis 

exhaustivo. Por tiltinio, es ci grail ndnwro tIc variables que inI]uyciL positiva 

o negativamente, en Ia ohiencion de resultadus en cuanto a Ia acnvidad en si 

(interdisciplinario), coino ci cnloquc interdisciplinario V sobre Ia eticacia de 

ese trabajo conio una estrategia tie ensciianza y aprendizaje. 

PAI.,BI\s r:LAvE: turismo: educaciOn superior; Ia interdisciplinaricdad; Ia pla-

nihcacion dcl turisnlo; estrategiils dc enseñanza V aprendizaje. 

Introduçäo 

E coniuni entre OS estudiosos do turisnio quc esse Ieiiomciio deve ser estuda-

do c ensinado de torma interdisciplinar; todavia, oem sempre esta claro como cssa 

teoria Sc aplica na prttica. leona C priitica nao se oIioem,  pois a teoria está baseada 

na priitica para construir-se e sustentar-se. I. ma prática contextualizada C uma praxis 

critica, consciente, objetiva, porCm oem scniprc isso ocorre, pois a distancia entre OS 

tenias aiiida C grande. 
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A vis5o interdisciplinar busca o estudo dc cletcrminado tema a partir da ar-
ticulaçao de rias disciplinas. Scria urn olbar mais hohstico, completo, sol)re utli 

fcnôrncno na busca de respostas propostas anteriorrnente. Nesse estudo, Os métodos, 
invcstigadores e teorias das virias cidnciaS trabaiharn em Sintonia C coordenados. 
Assirn, pretende-se superar a visao disciplinar, que analisa 0 tenia somcnte sob urn 
aspecto, nina disciplina. Mas é importante dizcr que a interdisciplinaridade prccisa 

constituir-se nurna lucia previarnente cstabeiecida, não devendo ser vista como urn 

valor cego, urna meta a ser alcaitçada a todu custo. Se cia é valida ou no, dependerá 

do objetivo do estudo, pois hi objctos e problemas dc investigaçäo qLie no requerem 

a interdisciplinaridade para ser alcancados c solucionados. 

Corn a perspectiva de contextualizar e analisar se existe a possibilidade da con-
lluencia entre teoria e priulica em urn CUISO superior de turismo e se a interdiscipli-
naridadc sc realiza por mejo de nina atividade académica, foi proposto este estudo. 

Apos a contextualizaçio c a discussão teárica, forani avaliadas as respostas de alunos 
de uma instituiço dc cnsino superior (JES) privada de turisrno de S5o Paulo. 

No questionarlo aplicado aos acadernicos, huscon-se avaliar se Os pianos de 
desenvolvimento turisticos municipais rcaiizados pelos alunos como atividadeaca-

démica - pane do curriculo - foram validos no processo de ensino-aprendizagem 

das disciphnas quc tinhani rclacao direta corn a de planejaniento turistico. Buscou-se, 

tarnbém, identificar quais foram os fatores que colaborararn para urn rnelhor resultado 

ia eIahoiaçio dos Irabaihos. Nesse estudo, portanto, a interdisciplinaridade é posta 
como pano de fundo CIUC lundamenta o agir acadérnico e o dcseiwolvirnento do estudo 
na eiahoraçio dos pianos turisticos municipais. 

Desafios atuais para a forniaco em turismo no Brash 

Segundo as cstatisticas do Ministério da Educaçao do l3rasil, na ftitirna dccada 

forani fechados ao menos 200 cursos superiores de turismo oferecidos por universida-

des particulares, havendo signihcativo aumento cia oferta dc cursos nas universidades 

pubiicas. Além disso, a pós-graduaco cm turisrno no Pais cstá em processo dc sedi-
nientaçao c vent ganhando importancia c força junto a popuiaco, aus ernpresarios 
do setor, ao governo e aos Orgaos de fornento a pesquisa cientiuica brasiiciros. 

Nurna anahsc nipida, percehe-se, pontanto, que a atividade turistica nao esta 
em crise no Brasil. 0 ciue esta em crise SilO OS cursos de graduacao scm qualidade, 
ofertados por IFS seni comprornisso corn sects estudantes. Porém, ainda existern alguns 

desaflos para os educadorcs do turismo no Biasil, sejam des das iEs pcthiicas, sejam 
das particulares, dent ic os quais se destacarn: 
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• coinpreender a hisroricidade do turisrno COrno feirneno social, cultural e 

econôrnico; 
• evitar a fragrnentacto do conhecirnento em turismo produzido no Brasil; 

• sliperar os preconceitos de outras iireas de atuaçao sobre o turismo; 

• huscar nielhor embasamento teorico para urna visO niais crItica sobre a 

rcal idade t u rist ica; 

• lazer COifl que 0 turismo (IC tato seja sustentável, acessivel, inClUSivo, tico, 

inovaclor, mais humano e menos comercial; 

• fortaleccr a pós-graduacio na Irca; 
• conduzir a urna progressiva autonornia do aluno na busca dc conhccimentos; 

• substituir a simples transmissao de conteudos por urn processo de investiga-

çao (10 conhecimento, criando situaçOes dc aprendii.agern e desenvolvendo a 

capacidade de rcl1exo; 
• organizar os cursos de modo a oterecer dinamicas diferenies, (IC acordo corn 

us perfis dc desempenho a cada moniento exigidoS pela sociedade, nessa 

heterogeneidade das rnudanças sociais, scniprc acompanhadas (IC novas e 

Inais sohsticadas tccnologias; 
prornover contInuas revisOcs dos proictos pedagogicos, para CIUC  des sC COnS-

tituam cm clenientos quc discutarn o ensinar C o apreender nurn POCCSSO 

dc forrnacao, dc construcao da cidadania e dii conscincia poll! ica, tratando 

dos hns c valores referentes ao papel da universidade nil anillise crItica, na 

translorinacao social c nas relaçOcs entre conhecimento e estrutura de poder; 

orientar 0 reposicionarnento das it s, passando a oferecer cursos corn qualidade 

e novas estratgias que resgatem a importancia dos protessores C estodiosos do 

setor ao investirem na pesquisa cientilica, desenvolvendo conceitos C estudos 

acadeinicos, bern corno urn olhar atento as mudancas; 

• produzir conhecimentos criticos Cm turismo, e nito sornentc a critica ao 

conhccitiieflto (CASrttt.o NLCI tAR & !'ANOSSO NEFlO, 2010). 

No que (liz respeito a forrnaçao, dCVC-SC conduzir as atividades das ies para 0 

trahalho da interrogaçao, da rcllexao edii crit ca, de tal maneira que seia possivel elevar 

iso piano do conceito o quc fol experimentado como questäes, perguntas, problemas 

e diliculdades. 

Espera-se quC, dessa for na, novos horizontes prornissores na educaçao em 

(urismo no Itrasil possarn surgir C qu, de fato, a educaçao nesse tensa seja tortalecida 

por novos iisig1its, novos aportes e novas abordagens quc desse csforco Se originern, 

correspondenclo a necessidadcs, sentidos e experiencias reals que pedern interpretacIo 

C conspreensao. 
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A abordagern do panejamento turIstico nos cursos superiores 
de turismo brasileiros 1  

0 planejamento turIstico scrnprc lot urna das principais areas de forrnaço do 

ensino Superior de turismo no Brasil, recebcndo grande énfase desde sua origem como 

curso superior. 0 curriculo minimo que nortcou a criaçao dos cursos de turismo des-

de a década (Ic 1970, ao lixar os contc6dos minirnos, estabclece, como ünica materia 

espectfica da area de turisrno a de "Planejarncnto e Organizacto do Turisrno' que 

consta ate hoje do curriculo dc praticarnente todos us cursos superiorcs de turismo, 

principalmentc os dc hacharciado, ernbora tarnbi'rn esteja prescnte jias grades curri-

culares dos CUESOS di' Iorrnaçao de tecnOlogos em turismo. 

Prova dcssa ènfasc dada ao pianejainento pode ser encontrada no artigo I da 

rcsoluçao quc estaheleccu o referido currIculo nilnimo: "a formaçtio em nivcl superior 

de prohssionais para o planejamento ca organizaçäo do turismo scrá teita em curso de 

gradLIaco em turismo" (M,vris, 2002, p. 13). Entretanto, na pratica, dada it diliculda- 

de do niercado dc trabaiho em absorver profissionais voltados para essa irea", pouca 

preocupacio obscrvou-se corn a questao do cnsino desta disciplina - ao Cofltrário 

do que ocorreu corn outras disciplinas tecnico-prolissionalizantes referentes a outras 

areas de atiiaçio do bacharel cm turismo, corno agcnciarnento di' viagens, transportes 
e hotciaria, nas quais o rápido progresso tecnico passou a exigir urna constante atua- 

lizaçao dos futuros prolissionais, fazcndo corn que o ensino tambni sc dinaniizasse. 

Por outro lado, a necessidade da ênfase no ensino-aprcndizagcrn de plancja- 

menlo turistico tornou-se extremaniente presente a partir dos anos 1990, quando a 

discussâo it respeito da sustcntabilidade dos destinos turisticos passou it fazer parte 
dos curriculos escolares de turismo. Os prolissionais (c n3o apenas os de plaiicjarnento 

turistico), cada vex rnais cicntcs da sua irnportãncia, tambérn tern procurado adotar 

o novo paradigma do descnvolviniento turistico dcfInido pelo artigo 9' ito COdigo de 

Panes dcstc tcxlo, assirn corno a abordageni di Siucstao  disciplin'ar ( ilern 5), forarn publicados, 
corn noditicaçocs, originairnenie no texto sic Airneida (2006, p. 66-88). 

Nests casu, nota-se urna carga hordria mais reduzida desta disciplina. urna vcz que a 1orrnaço 
do tccnólogo cot turismo est.i niats vuitada a preparacao prolissional pans a gcstho, em nivcl ope-
racional, dos equiparncntos tunisticos. havcndo urna rncnor prcocupaçsio corn o pianearncnto de 
dcst 1110,', tII nat Icos. 

1 iniportante salientar quc esse mercado vein se aniphando. Ao eontr.irio do quc ocornia ate re-
ccntentente, quando a üiiica opçáo profissional rcstringia-sc .105 Orgaos oficiais de turisnlo, veem-sc 
bachareis c cstsidantcs dc turismo atuando cm crnpresas de consultoria c asscssona cm lurismo e em 
orgaluzaçoes nao govcrnanlcntais (oN'.;s), as quais desenvoivem pianos, prograrnas e proictos que 
envolvent 0 turismo, cuino as x ;s arnl,icntalistas quc atuam na árca dc ecolurismo, pun cxcniplu. 
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P.tica do Bacharci ciii Turismo, que ressalta 0 planejamento como urna das principais 

funçOes deste profissional, sempre sob a perspecriva (10 desenvolvimento sustentiis'el: 

Artigo 9' - Entendendo turismo sustentavel COITIO Iliodelo de desenvolvimen 

to cia atividade turistica, caractcrizando-sc pelo aproveitamento racional dc 

recursos naturais e culturais, o hacharel em lurisrno devcrá: 

l 	planejar 0 uso adequado das areas naturals, no dcsenvolvimemo cia 

atividade turislica; 

§ 2u - criar roteiros e produtos adequados a 1egis1aço aillbiental. cm vigor; 

§ 3 - respcitar a coniunidade receptora, contrihumdo diretamente para a 

nieihor absorçao social dos beneficios proporcionados pela atividade turistica; 

§ 4 - 110 planejaniento C organi/acao (los produtos c roteiros, estabeleccr, 

corno prernissa basica, o respeito c a defesa da intcgridade dos hens naturais C 

culturais cia cornunidadc receptora (Codigo de 1tica do Bacharel em Iurism() 

Assim, faz-se mister refictir sobre as condiçoes quc podcni icvar a 001 iiieihor 

preparo dos futuros pruhssionais cia area de plane farnento turistico. Convin deixar 

clara, antes de tudo, a viso de educac'to aqui adotada, que difere da de treinarnento. 

Segundo Trigo (1998, p.l64). haseado nas idcias de Frank Go, a educacao em turisnlo 

[.4 baseia-se no descnvolvinierno intelectual da pessoa por men), por excnl-

plo, da literatura cspecihca da area, do aprcndizado de hnguas estrangeiras, 

das habilidacies no 050 de computadores, do conhecimcnto (IC outros paiscs c 

cuituras scm direcionamento particular para trabaihos ou responsabilidades 

espcclhcas. Em contraste, treinarnenic) é o processo dc trazer a pessoa para urn 

pacirao deselado de habihdades e ehcicncia por melo de instruçOes. 

Convëni ressaltar que, ao tratar de plane jarnento turlstico, cste texto relere-se 

apenas ao plane pamento de dcstinaçOes turisticas, nielhor explicitado na cletinicao 

apresentada a seguir, embora algumas instituiçocs de ensino superior cnglobem, 

na disciplina de "Planelamento e Organizaçao do Turismo", conteudos reterentes 

ito planejamento C ?i operaçao de empreendimentos turlsticos, 0 que parece pOUCO 

apropriado, dada a possibiliciadc da existencia de disciplinas especificas para a ahor-

dageni (IC tais ternas: 

Ik)de-se cliier iue 0 plaiicjarncnto turixtico o processo quc tell) wino hna- 

lidade ordenar as açUes hunianas sobre urna localidade luristica, bern corno 

Ansarah (2002, p. 20), citando Cooper, tatilbem CslabClCCcu a disuncao enlrccduclçao C treillanlento. 
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direcionar it construçio de equipamenios e !acilidadcs, de fornia adequada, 

evitando efeitos negativos lbs recursos quc possani destruir ou aktar sua atra-

tividade. (.oilstitui () iristrunlento fundamental ni deter minaçâo e selec3o daS 

prioridades para it evoluçao harmoniosa da atividade turistica, determinando 

suas dimensOcs idcais para que, a partir dai, se possa estirnular, regular ou 

restringir .sua cvoiucao (RUS( INL.\NN, 2001. p.67). 

Atividades präticas 

Ansarah (2002, p.33), ao discorrersobre alguwas pniticas pcdagOgicas corn vista 

ai) major cquiiibrio entre a teoria ca prática no ensino dc turismo, citou it necessidacle 

da vivénCia na elaboraçao de pianos de desenvolviniento turIstico municipal - trabaiho 

que deve, na visao cia referida autora, ser descnvolvido preferencialmente no terceiro 

ano/quinlo e sexto periodos do curso dc turismo 5 , a hm de propiciar "f...] aos alunos 

it experincia coinpicta de urn processo de planciarnento, de lorma real, para que cstcs 

cousigam compreender, na pratica, a importancia das diversas disciplinas oferecidas 

pelo curso de turisnio. 

A autora suprarnencionacla apresentou, ainda, dois importantes arguillentos 

pa raareali .acao deste tipo de trabalho: ( I ) aplicafào, por parte cbs alunos, dos con-

ceitos teoricos em urna realidade concreta, por rneio das anilises e da indicaco dc 

dirctrizes para 0 desenvolvuiicnto dc unia deterniinada localidade; c (2) us nbullicipios-

-laboratorios que ofereceni a oportunidade pa raarealiiaco deste tipo de trabaiho 

acabani sendo henchciados peto recebirnento de uma "consultoria pela qual nao 

pocieriarn pagar - evidentemente, o trabaiho acadmico iião traz o mesmo resultado 

(11.1e aqucic que poderia ser obtido corn a contratação de unia enipresa cspecializada 

na prcstaçâo destes servicos, nias, certamente, as sugestoes apresentadas, elaboradas 

corn o apoio dos clocentes, podem ser consideradas na adoçao dc chretrizes para 0 

desenvolvimento do turisnio, uma vez que possuem, segundo Ansarah (2002, p. 34), 

urn forte embasarnento teOrico. 

Para it realizacâo de tais atividacles, Ruschrnan (2001, p.  73) propôs o estabe-

lecirnento de parcerias enire nucleus luristicos receptores e as instituiçoes de cnsino 

- o que, consoante 0 ponto de vista aqul consohdado, deveria ser realizado, quindo 

possivel, de modo formal, corn o objetivo dc firtalecer o nivel de comprometimento 

dc todos OS envolvidos no processo. I nslituiçao de ensino e governos locais, que devern 

Em algumas in%tituiçnes ic CflSIIIO qLIe possucul (ursos de I tirisino corn duraçao i )fcriOr quat to 

atios/otto sernestrcs, esic trahalhu pode ser realiz,ido no segundo ano (ou tcreiro C quarto periodos, 

dkpeildeudo do regime adotado pela iustituiç.io 1. 
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garantir as coudiçocs necessãrias para it realizacao dos trabaihos; alunos e professores, 

que devern realizar os esforços exigidos para a concretizaçao exitosa dos pianos. 

Entretanto, muitas vezes, it realizacao deste tipo (IC atividade é marcada por 

urna séric de dificuldades de todo tipo, corno a faita de envolvirnento dos alunos 

e cleiiiais cIOCCnICS COIl) 0 trabalho, a diticuldade tie obtciiçao cle dados junto aos 

poderes publicos c aos empreendedores locais, as IirnitaçOes de tempo de docentes C 

discentes para dedicaçio ao trabaiho, de recursos hnanceiros neccssar;os it realizacao 

de viagens e visitas lecnicas e de recursos tecioiogicos para o adequado prOcesSaniento 

das inforniacoes obtidas, dentre outras - que devern tentar ser superadas inediante 

exaustivas negociacOes corn os envolvidos C Corn muita criatividade por parte (IC alunos 

e profcssores, principainiente. 

Apesar (las pOSSIVCIS dificuldades, a realizaçiio destas atividadcs pniticas pode 

conduzir ao desenvolvirnento de diversas capacidades, como as elencadas por Bor -

denavc & Pereira (1994, p.I23-13O): ohservar, analisar, teorizar, sintetizar, aplicar e 

transferir o resultado. Estes autores apresentaram unia listagem bern mais ampla dc 

atividades, COIl) sOils dcscricocs e orientaçao para sua reali açao; entretanto, optou-se 

por limitar a mençao apenas aquelas que guardarn aiguma reiaçiio corn as atividades 

didatico-pedagogicas (IC planejarnento turistico. Segundo os autores em destaquc, it lista 

apenas apresenla sug 	iu estoes, as qus o professor deve adicioniir OS metodos 

criados pela sua imaginaclo. A unica justificativa dC uma lista corno esta ë 

liberar o professor novo dc SCU cst reito conhuamento it exposiçao oral corno 

tinica atividade diditica que dc conhece e sahe usar BORD}NAVF & PERI1R.\, 

1991, p.131). 

A questo disciplinar na forrnaçào para 0 planejamento turistico 

Au se encarninhar para a apresentacdo do estudo ernpirico sobre a qUcStao, näo 

Sc 1,ode (leixar de, ao rnenos, tocar em urn aspecto perlinente a realizaçao de trahalhos 

de plaueainento turistico scm abordar a questao (Ia interdisciplinaridade, visto que, 

• Abreu & M,iscrto (1990, p.61-88) tainbéni descreveram algumas csIra1igias para a aprendizagem, 
quc podeni 5cr aplicadas no ensino de planciamento turistico. 

l)entre algumas obras l,ra,,ileiras quc Iratam da qucslao da inlerdisciplinaridade Cm turisnio, 
desracam-se, akm do trabalho de Irigo (199$), a citado: tNCKii. Ada de Freitas Mancli ..\Ietoilos 

c I c:rzco 1A' pesquisa em riirlsiilo. Sao Paulo: 1: u t u ra, 1998; I Wr'aKl•.R. Ada dc Freitas N1anti. !'s'squiao 

c interdmiphnaridade 110 eflSoIo superior: u ma experiI1cia no Curso de I urisnio. Sao Paulo: Aleph. 
2002; sir wssr. M iriani. /urismo i' pee qiosa cunIi/ica. ( : unpiiias: l'apiriis, 1996. Taorbni a Revita 

w, Clii numcro quc tratsiu do ts'ma "Rumos dii universidade' trouxe dois texIos sobre a slueslao: 
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ciii aigurnas instituiçOcs de ensinO superior de turismo, tais trabaihos estao inseridos 

em urna proposta que pressupOe a ret1exIo interdisciplinar. 

Mao se pretende, aqui, discutir a lundo 0 que Seja a interdisciplinaridade, oem 

apontar a resposta ideal para a resolucao da questao da disciplinaridade; todavia, dois 

pontos sao indiscutiveis: 

I ) deve-se l)uscar ao maximO a integracäo entre as diversas disciplinas ole-

recidas no sernestre on ano iclivo cm que o trabaiho de )lancjanieflto é 

realizado, a tim de que o aluno perccba que a propria atividade de planeja-

menlo ë interdisciplinar por exceléncia, desde quc as disciplinas existentes 

no curricuio permitani tat integraçao enlrc Si e cool o trabaiho, on seja. iiao 

se dcvc, sob 0 pretexto da interdisciplinaridade, forçar urna situaçao em que 

essa "integraçao" näo faça nenhurn sentido on iiao passe dc urna ilusäo, pela 

simples obrigacao do professor de determinada disciplina ter que "dar urna 

nota" em urn trabatho que nao tcnha nenhurna relaçao corn sua disciplina 

apenas porquc esta está inserkia na grade daquele sernestre on ano em quc 

o trabaiho está sendo realizado; 

2) deve-se ter em nicole o que, certarnente, náo 6 interdisciplinaridade: urn 

coniunto de professores obrigados a icr, cada urn, a "sua parte" cm urn (IC-

terminado trabaiho que diga reSpeito a sua especial idade sO reIrça a ideia 

crrOnea do que seja a interdisciplinaridade. A necessidade da integracao 

entre as disciplinas (nao somente entre os alunos, was entre os professores 

tambérn) deve ser estirnulada iela equipc coordenadora destes trabathos, e 

nao apcnas a divisao dos 1 rabalhos em partes (IC acordo corn a especial idade 

(IC cada docente. 

Quais inipactos eC000rnicos e aml)ientais a iiuplantacao de determinados 

empreendirnentos turIsticos pode trazer para a localidade? Quais sao as ferrarnentas 

de marketing mais adequadas para a promoçao de determinados destinos turisticos 

ambientainiente sensivets 1 açao do turisnio? Sao questOes corno estas que prccisam ser 

respondidas cow o uso da interdisciplinaridade, que deve ser huscada através de urn 

grande esforço (IC todos os envolvidos, crnhora Trigo (1998) reatIrrne a necessidade (IC 

Sc avançar rurno a urn nivel ainda rnaior (IC integraçao, que seria a transdisciptinaridade: 

N,io hasla, porexemplo. urna inlCraçao apenas iilultidisciphnar diversas disci- 

plinas enfocando urn prohlcnia on desaho) on intcrdisciplinar (integraçao de 

ii tNiIN , I lciiriqu&'. I nterdiscii'Iin,iridadc. Rciistci I 	n .39, p. I 2- I 7, Sao Paulo, 1998; KRASHCi I 1K. 

Mvriarn. Intcrdisciplinaridadc: problcmas C pCrspCCtiVas. Revita cm, n. 39, p. 38-43. Sao Paulo, 1998. 
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conceitos e ideias como aspecto fundamental do projeto educacional). 0 idcal 

scria o mais elevado nivcl de inlcgracao educacional, a transdisciplinaridade,ou 

seja, algo alérn das disciplinas cm si. Os programas tntcrdisciplinares iniciam-

-Sc corn as disciplinas, ao passo que a transdisciplinaridade tern como ponto 

de partida urn desaflo ou problerna e, pelo processo de soluçao de prohienias, 

auxi]iado por diversos canipos de conhecimento, procura chegar a unia soluçao 

ou rcsoluçao viãvel. Os autorcs' têni consciencia de quc cssc modelo é 0 niais 

diticil de ser implementado, pois ele pressupOe unia integração profunda entre 

us prolessores e a compatihihdadc da propria grade curricular dos cursos, akrn 

dos CuSLOS envolvidos para garantir material didático, pesquisas e material dc 

apoio corno fumes, livros, periOdicos, possibilidade de viagens etc., scm contar 

a intlexibilidade jnstitucional de vrios ccntros dc ensino, quc dificultarn a 

cornunicaçao entrc seus clepartamentos e profcssorcs (Tltho, 1998, p.158-159). 

Avaiiacäo da elaboração de pianos de desenvolvimento turIstico 
corno estratégia de ensino-aprendizagem 

Apresenta-se, a seguir, o rclato de unia pesquisa realizada por meio da aplicacao 

dc questionirios (procedirnento autoadministrado pelos respondentes), de fornia 

censitziria, cm 67 estudantes do sexto perlodo (turno matutino) do curso de turismo 

de urna u.s particular (urna das mais tradicionais da cidade), da cidade (IC São Paulo, 

Brasil no final do ano letivo dc 2002, que teve os seguintcs objctivos: avaliar a eficãcia 

da claboraçào de pIanos dc desenvolvijuento turistico municipais (proposta pela IES 

como urn dos trahalhos ititerdisciplinares rcalizados ao longo do curso) como lerra-

lienta de ensino-aprendizagem das disciplinas relativas a Planc!anicntO turistico; e 

identificar os fatores quc colaborariani para it obtençao de urn mclhor resultado eni 

relaçao aos referidos trabalhos. 

Os dados thrarn tahulados c analisados, perrnitindo-se a anãlise dos tatores quc 

mais facilitaram ou ditcultaram a realizaçao dos traballios,da relaçao das atividades de 

pesquisa corn as disciplinas do curso c dos possiveis beneticios advindos do trahalho, 

dentre outros aspectos. 

l'rigo (1998 rcfcriu-sc a Jitar Jafari. da Univcrsidade dc Wisconsin (Estadtis Unidos) e a J.  It. Itroil 
Ritchie,da Unwcrsdadcdc Calgary (Canadi),quc cscrcviraiiisohrca cdticaçao turiLicaern flLniCro 
cspccial do periodio .4iznals of TouTisni 1'ear -h, em 198 I. 

Outras urnias ( inclusive (10 periodo no urno) loraut avaliadas, tanto no mcsmo ano orno no ano 
secuinte, para quc fosse possivct realizar unla avaliaçao comparativa dos aspectos iiicncionados. 
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Apesar de todos OS alunos terem recebido us questiouários, 0 numero de respon-

dcntes limitou-se a 31 estudantes, o que representa 46,3%  dos a!unos matriculados 

na disciplina que conduziu as atividades (IC planejamento turistico no sexto sernestre 

do curso. Estes responderam aos quest ionários, compostos por 15 perguntas lechadas 

(dicotômicas C (IC mültipla escoiha) ou mistas c urna pergunta aberta. Entretanto, 

como resultados preliminares, serio apresentados os resultados de oiw das 16 questOes. 

A prin)etra indagaçao dizia respeito aos fatores que, segundo os alunos, mats 

facilitaram a realizaçao do trahaiho; nesla qucstâo, os resultados obtidos forani 

os seguiutes°: 

• 51,6% assinalaram a orientaçao do professor-coordenador do trahaiho como 

elemento Iici1itador; 

• a mesma quantidade de alunos (representando também 51,6%) assinalou a 

rcalizacao da visita técnica inicial ao inunIcptc) estudado; 

• 48,4 1?/o dos rcspondcntes indicaram a rc!açao protessor-aluno; 

* 45,2% sinalizaram 0 apoiO do municiplo (prefeitura, organizaçOes nao go-

vernalilentais locais, empresariado etc.); 

• 25,86 assinalararn as outras atividades propostas pelos deniais prolessores, 

rclacionadasao tral)alho interdisciplinar (ii); 

• I 2,9% apontaram outros fatores, como o apoto especihco de uina pessoa 

ligada ii prefeitura, ci entrosamento do prOprio grupo de trabaiho e a reali-

zaçao de outras viSitas; 

• 6,5% dcstacaram a orientaçao dos demais piossores do respectivo ano letivo; 

• o niesmo percentual (6,5%) aparece em relaçao ao entrosamento entre us 

colegas de classe. 

Os niesmos elementos foram considerados na pergunta seguinte, na qual se 

procurou dimensionar quais foram OS fatores quc mais dihcultaram a rcalizaco do 

trahaiho, obteudo-se os seguintes resultados: 

• 38,7°,b a.ssinalaram a oricntacao dos demais professores do respectivo duo 

letivo COflil) fator que dilicultou a rcalizaço do trabaiho (relativo ii falta de 

tempo para orientacao, onientaçâo iniadequada etc.); 

• tamhém 38,7% dos respondentes apontaralu o entrosamento entre Os colegas 

de classe; 

()s resultados uitrap.issani I 00% devido i possibilidadc de respostas im61tipIis. 

Os rcsuliados ultrapassani I OOti, devido a possibilidade de respostas multiplas. 
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29,01 indicarani a realizaciio de outras atividades propostas pelos dernais 

professores, relacionadas 00 iiio ao ii; 

• I 9,4% sinalizarain a orientaçao do prolessor-coordenador do trabalho (falta 

de tempo paris orientaçao, orientaçAo inadequada etc.); 

• 12,9% indicaram Os prazos estahelecidos para a entrega dos trabathos; 

• o mesmo percent ual de respondentes (12,9%) apontou outros motivos ("au- 

séncia do f)rofeSSor ", excesso de trahalhos, falta de pesquisas de campo); 

• 9,7% indicararn a relacao professor-aluno; 

• 9,7 0,, tmsbëni, e'idenciarani a falta dc apoio do mUniciplo; 

• apenas urn respondente (3,29 46) viu na realizaçao da visita wcnica inicial urn 

lator que dificultou a realizacao do Ii; 

• uni individuo nio respondeu a esta pergunta. 

Aparecern, pois, como importantes elenientos facilitadores da rcalizaçào do ii a 

oricntaçao do professor-coordenador (10 trabalho e a relaçao deste mesmo professor 

corn Os alunos - pelo menos segundo os respondentes desta turma, especiflcarnentc 

-, 0 que pode indicar a importância di comunicacao e da criaçiio dii empatia corn o 

grupo paris o desenvolvirnento satisfatorio do processo de ensino-aprendizagern. Dia-

ruetrairnente oposta, aparece, pois,a or!entaçao dos densais professores do reSpectivo 

ano k'tivo como fator que mais dificulta a realizaçao do trabalho, o que pode sinalizar 

que algo deveria ser ieit() no scntido de se ajustarem essas relaçOes e/ou atUaçoeS dos 

docentes envolvidos. 

Tambérn em relaçao a urna dinensao que poderia ser charnada (IC afetiva, 

merece atençio a possibilidade de contribuiçao do entrosarnento entre OS colegas de 

classc para o desenvolvimento do trahalho, visto de forma mais negativa que positiva 

pelos respondentes. 

()uanto, ainda, aos aspectos fiicilitadores, merecern destaque a realizaçio da vi-

sita técnica inicial ao rnunicipio estudado (quc marca 0 primeiro contato dos alunos 

cons a realidade a ser analisada, 0 que tende a ser altaniente niotivador, desde que seja 

hern-sucedida) e 0 apoio do inuniciplo pisra a reiilizaçao do trabalho (que, inclusive, 

i1 pode ser sentido durante a referida visita). 

Por outro lado, quase 3016 dos respoisdentes criticararn a solicitação de outras 

atividades propostas pelos dernais professores, relacionadas on nao ao 1 . 1 -- enibora 

tais criticas possani estar associadas a diversos fatores subjetivos, que vão desde o 

interesse (ou desinteresse) pelo curso e pelas disciplinas ate out ros niais concretos, 

näo deixa de ser digno de iiota o fato de este elemento estar, tausbern, relacionado 

ao envoI'irnento dos colegas docentes corn o referido trabaiho (i1 apontado corno 

probleina t ico a ii teriormen te). 
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Q iiando perguntados sobre a metodologia utilizada (divisão do trabaiho cm 

grupos, atribuiçao dos temas aos grupos, aprescntaçOcs dos trabathos cm sala dc aula, 

elaboraçao de partc dos trabaihos cm sala de aula etc.), os acadéniicos responderam 

da seguintc fornia: 

para 51,6 0%), a metodologia foi adequada para a realizaco do ii, facilitando 

scu dcscnvolvimento; 

• para 25,8 0/0, a mctodologia foi adequada para a rea1izaçio do 'ii, no interfc-

rindo no desenvolviincnto do trabaiho; 

• para 12,9%, a metodologia foi adequada para a reaIizaçio do TI, mas de dificil 

aplicacao pratica; 

• para urn rcspondente (3,2.Vo), a metodologia foi inadequada para a realizacao 

do ri, dificuitando sua aplicaçao; 

• dois individuos (o corrcspondcntc a 6,5% dos tn(Juirtdos) tiverarn suas res-

pOstas desconsidcradas por tercrn assinalado mais dc uma opçao (nao ficando 

cvidente a prcvalcncia de uma das altcrnativas). 

Dc modo geral, Os estudantes perceheni como adequada a mctodologia utili-

zada pela rcalizacao do trabaiho, scndo que, para mais da metade dos rcspondentcs 

(51,6%), eta facilita a reaIizaço do trabalho; entrctanto, seria intercssante avançar 

na anlise (por iflelo da rcformulaçao da quesOo ou de cntrevistas complementares) 

nào apcnas das respostas obtidas, mas também das com.liçOcs que Os alunos léni para 

fazer tat avaliacao. 

Os cstudantes foram qucstionados, tarnbém, sobre quais ctapas do trabalho 

des considcrararn as mais iriteressautes durantc a e1aboraço do ri, obtendo-se os 

seguintes resuItados 1 : 

• a claboraçao das propostas foi considerada a etapa mais interessante do tra -

baiho por 70,9946 dos respondentes; 

• cm seguida, aparece a pesquisa de campo, apontada por 48,4 1,1,6 dos respon-

dentes; 
• logo abaixo, aparccc a elaboraçao do diagnostico (dcuinicao de pontos fortes 

e fracos, oportunidadcs c riscos), assinalada por 38,79 116 dos inquiridos; 

• 16,1% assinalaram a claboraçao do prognóstico; 

• 9,7916 indicaram a etapa inicial do trahatho (forniaçao dos grupos, definiço 

do municIpio e atribuiçao dos tcmas); 

Os resuitados ultrapassani I 00% devido a possihilidade de respostas mOltipias. 



Marcelo Vilela de Almeida e Alexandre Panosso Netto 	37 

• apenas 65% destacaram a pesquisa dc gabinete (bibliogrMica e documental) 

cOfl)c) etapa mais interessante do trabaiho. 

Esta pergunta apresentou uin dos resultados mais "curiosos" do estudo: a indica-

ço de a grande niaioria dos respondentes considerar a eiaboraçao das propostas para 

o municIpio (fase final do trabaiho) como a etapa mais interessante do trabaiho - o 

c'ue, acredita-se, csui associado a urn desejo de obtençao de resultados praticos e de 

env m oiviento concreto corn a realidade observada durante 0 ano lCtiV() (aspecto que, 

de quaiquer forma, parece ocorrer corn o trabaiho de campo também); por outro lado, 

chama a atenço o haixo nivel de interesse pela pesquisa de gabinete - fundamental 

para o sucesso das demais etapas em qualquer tipo de pesquisa. 

Outra questa() pretendia avaliar sea orientaçäo sobre a dinârnica do TI, fornecida 

no inicio do quinto sernestre (10 curso, propiciou o pieno entenditnento do ciue seria 

a claboracao do ii. Em relacao a tal questao, os resultados brain os seguintes: 

77,4 0% responderam quc sirn, ou seja, que a orientaçAo sobre a dinârnica do 

TI fornecicla no Inicio das atividades irociou o pieno entendimento do que 

seria a claboraçaio do It; 

I 2,9°A responderarn c'ue iiao; 

9,7?/o rcsponderam que nio se lembravarn mais this orientaçOes recebidas. 

Eni rc1aço a esta pergunta, pode-se depreender que a apresentação da proposta 

do trahaiho, no inicio do ano letivo, cumpre sua funçio de explicitar Os objetivos c 

as dinãniicas dc claboraçao da atividade - 0 que tende a contribuir para a obtcnçao 

(IC resuitados adequados cm termos de aprendizagem (ou seja, compatIveis corn ox 

objetivos propostos). 

Pretendeu-se, tambéin, identilicar (ainda que de forma superficial) a percepçao 
dos alunos quanto a questao disciplinar do referido trahaiho, perguntando-se 0 Se-
guinte: "Entendida a pesquisa interdisciplinar comb aquela em que urn cleterininado 

probiema é exaniinado simultanearnente dc diferentes lados ( prismas) para considerar 

asl)ectos diferentes ao niesmo tempo, "oce acha que, ao final do trahaiho, cia ocorreu 

de tato?. Os resuitados obtidos toram us seguintes: 

para 77,40/a,  a pesquisa interdisciplinar ocorreu de fato; 

para ton respondente (3,2%), a pesquisa intcrdisciphnar ocorreu, "mas não 
llllIito"°' 

• para 19,4, a pesquisa interdisciplinar nao ocorrcu tIC fato. 

Esta opcão no cxistia no questionirio, mas o respondente fez tal (Oilscfltario ao iido da rcsposta 
11

sim tendo sido, portanto, considerada para tins de t.ibulaçao. 
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Sern querer entrar no rnriLo da efetividade da açao interdisciplinar (o que 

exigiria outios estudos teOricos e enipiricos), é no minirno interessante que OS reSp()fl-

dentes aporitern, de tornia tao enfática, a ocorréncia da pesquisa interdisciplinar - ou 

seja, mesmo corn as diliculdades mencionadas anteriormente (ligadas, por exemplo, 

ao envolvirnento dos docentes corn as dernais disciplinas do curso), o resultado, na 

visao dos discentes, pode ser considerado interdisciplinar. 

Ao scrern indagados sobre Os malores benefIcios advindos da realizaçao do Ii, 

obtiverarn-se as seguintes respostas: 

• 80,69 destacarani a aquisição de malores conliccirnentos sobre a area de 

planejarnento turistico; 

• 61,3 1% apontararn a ohtençao de urna meihor cornpreensao da atividade 

turistica e do fenOrnenu turistico corno urn todo; 

• 32,3% sinalizararn it obtcnçao de experincias/vivéncias juntO a órgaos oficiais 

de turismo; 

• 16,1% destacararn a realizaçao (IC viagens/visitas tëCnicas; 
• 	,7% indicararn a integracao da turma; 

• 6,59/0 apontarani outros rnotivos (o trabaiho "espantou a preguiça" e o de-

seiivolvirnento (to turismo corn base eni necessidades reais (las localidades). 

Ernbora esta pergunta pretenda ressaltar apenas Os aspectos poSitivos da reali-

zaçao deste tipo de trabaiho, parecern muito salutares Os beneficios apontados pelos 

respondentes, dados Os elevados percentuais inforrnados cin relacao a aquisiçäo de 

malores conhecirnentos sobre a area de plane jarnento turIstico e a ohtençao de urna 

meihor cornpreensao da ativ idade turistica e do fenômeno turistico como urn 10(10. 

hirnhrn é digna de nota a rnenção ao contato corn orgaos oficiais de turismo (sendo, 

possiveirnente, para muitos, it prirneira vex que isso ocorreu). 

Por outro lado, a realizacao (IC viagens/visitas tcnicas (contraditoriarnente em 

rclaçao a prirneira pergunta analisada cern relaçao crença de niultos docentes de que 

os alunos gostam desse tipo de atividade externa) c a integracão das turmas aparecem 

cOrno elementos pouco destacados pelos alunos - o que deveria ser observado corn 

mais atençao no sentido dc serern identilicadas as razOes para tais resultados C (IC se 

apontarern alternativas para que eventuais problernas quanto a tais aspectos possam 

ser in mi mizados e/ou evitados. 

Por urn, apresenta-se a avaliacao que Os respondentes fizerani das possibilidades 

de uso/irnplantaçao do TI por parte dii Prefeitura: 

Os resultados ultrapassani I001 dcvido ii possihilidade de resposias mültiplas. 
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para 9,7% dos respondentes, a possihilidade é totai; 

para 77,4q4,  a possibilidade é parciai; 

• para urn dos respondentes (3,2 11/6), a possibilidade é nula; 

• 9,7% nAo se considerararn cm condiçocs de avaliar tal aspeclo. 

Esta 31tima questao analisada parece, tambm, indicar que a ciaboraçao dos pia-

nos dc desenvoivirnento tunstico municipais tcnde a scr benelica no apenas para OS 

estudantes, conlo estratcgia de ensmo-aprendizageni, mas tambérn para as localidades 

estudadas - pclo menos sob a Otica dos graduandos -, 0 quc pode ser encarado, de 

qualquer forma, coino urn elerncnto niotivador para que des sc cngajem na realizaçAo 

dc tat atividade (a possibihdadc de contribuir para o desenvolvirnento turistico de 

unia detcrrninada localidade). 

ConsideraçOes finais 

tJrna prática pedagogica renovada, baseada na rcllexAo acerca da prOpria ati-

vidade educativa, corn as caractcrIsticas quc the impoern os atuais e futuros ccndrios 

socioprofissionais, clevc conduzir ao ensino critico do pianejarncnto turistico, evitando, 

assim, a perpetuaçao de tantas paiavras vazias, vcrdadciros "chav6es"' 5, tao profcridos 
pclos "pseudoespecialistas do 1urisrno' 

A cducaçao superior deve assurnir a forrnaçao das competéncias necessdrias 

para a aRiaçAo ncstc novo contexto ao preparar Os alunos para )articiparcn1 

do processo dc construç3o do conhccirnento. As visoes mecanicistas devem 

ser superadas, dando lugar it urna forrnacao holistica, capaz de gerar novas res-

postas e dv criar aitcrnaiivas prontissoras, principairnente ondc it desigualdade 
social é muito grande. corno 110 Brasil. E preciso huscar soluçocs éticas cm que 

a ciência se aprcscnte engajada 1150 apenas na produçao, nias na produçao do 

conhccinicnio (oFNcKER, 2002, p. 45). 

Dcfcndc-se que o ensino do planejarnento turistico nAo deve ficar  liinitado a 
simples aplicaçao de técnicas de pcsquisa dc CallipO, pois vie precisa tallihélil incutir flOS 

Urn dos responderi Ics a ssi na cu, ao I ado da opcao. U IIIJ cond ição pa ra a impla macan total: 
a cxistência dv recursos firianceiros. 

's esie respeitu, 5cr a disCussZlo de Inigu suhrc o "potencial turistko brasilciro" cm: hUGO. Luiz 
(;onzaga Godoi. A linportancia di educaçau para 0 turismo. In: s( ;e. Bcatri7 Fldeni-a Gelas & Sill )Nr. 

Paulo Cesar. JurLsulo: teoria C pralica. São Paulo: Atlas, 2000. p. 253-254. 
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estudantes deterrninados conceitos que Ihes pernhitam cornpreender adequadamente 

a irnportancia dcssa atividade, a tim de se evitar que o planejamento seja visto como 

unia panacela para todos OS males do turismo ou como algo impraticavel, restrito a 
pratica didãtica, scm nenhuma poSsil)ilidade dc aplicaç5o real. 

Coiivérn, ainda, destacar c'ue, assirn coino o piano dc dcsenvolvimento turistico 

nio 0 objetivo em si do plancjameiito, mas urn mciii para Sc alcançarcm outros oh-

jetivos, tarnbém nao o 6 sua elaboraçao para 0 ensino dessa disciplina: essa atividade, 

extremainente rica e importanic, deve ser encarada como urn mcio para a aprendiza-

gem, e nao corno urn tim em si mesma. 

Moesch (1990) propos clue se exarninem as dimensoes do turismo enquanto 

Objeto do planejarnento, para urna meihor cornpreensao de suas anomalias e defor-

maçOes observadas no Brasil e, talvez, em toda a Aimrica latina e o processo de 

ensino-aprendizagern do turismo parece cornportar percitamentc o exame de tais 

dirnensOes: 

A dirnensao racional pressupOe o uso dii inteligencia e do horn-sense a cada 

ye-i que a reflexao levar a unia decisäo e urna açao no âmbito do turisnin. 

A dimensäo politica decorre do fato de clue 0 planejainento do turismo e urn 

processo Continuo de escoihas e iomadii de decisoes, em que OS obietivos e as 

nletas resuitantes dessas escolhas devern 	 ti ser claros e explIcitos. a m de clue 

posSani ser aceitos. 

A dirncnsão valorativa traz as opçes de coniecido ético, pois os segmentos 

sobre os quals recairao as açocs de planejamento do tunsmo nem sempre tern 

acesso as decisOes das mudanças adotadas. 

A diinensio técnico-adininistrativa preocupa-se corn a garanlizacao de es-

Iruturas organizacionais dotadas ele recursos materlais, tccnicos, hnanceiros e 

hiiinanos compatIveis com Os niveis (las decisOes adotadas, corn a atitondade 

e responsabilidades, e uma clara delegacao de funçOes em todo 0 contexto 

pratico di açao turistica proposta (siorsci i, 1991, '- 55). 

1)iscu(ir em sala de aula (e loris dela) essas dimensOes, se possivel corn base isa 

realidade concreta de localidades nas quais csto sendo rcaiizados estudos de plane-

jamento turistico, pode ser altamente enriquecedor ao permitir que Sc ohservern os 

aspectos neccssarios pal -a a efetiva pratica do planejamento, como a unportancia do 

curnprimcnto das etapas de elal)oraçao de urn piano de desenvolvimento turistico c a 

necessidade da existência de urn arcabouço institucional quc permita a concretizaçao 

das acOes propostas. 
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Lazer e turismo em parques zoobotãnicos 
da AmazOnia: a importäncia da atuaçäo 
profissional em areas verdes urbanas em 

Belém, no Estado do Parã 

PatrIcia Thatyane Miranda Ca bra! 1  
Mirleide Chaar Bahia 2  

RESUM0: As rcas verdes so cspacos de irnprcscindivcl trnportância no sisterna 

urbano, pelo valor paisagistico e pelas contribuiçoes socioarnbientais a cidade 

e qualidade de vida da populaçio, sendo tambérn urn espaço de lazer, capaz 

de proporcionar 0 reencontro corn o ambiente natural e o resgate de vivéncias 

que Sc distanciarani, em funço da cornplexidade do ambiente urbano. lste 

artigo tern por objetivo discutir a relevãncia (las areas verdes urhanas localiza-

(las em cidades anlazonicas, corno Belém, no Estado do Path, e a inlportãncia 

de se analisar o uso pdblico e a ;ìtuaçao prohssional nessas areas. 0 locus da 

pcsquisa incluiu o Parque Zoohotãnico do Niuscu Paraense Ernilio Goeldi" e 

o "Parquc Zoobot,inico Bosque Roorigues Alves". Trata-se de uma abordagem 

(1t1t!tativa, contbinando pesquisa bibliogralica e de campo, corn o uso de urn 

roteiro de entrevistas serniestruturado. A analisc do estudo aponta para urna 

dirninuiçao dos espaços verdes nos centros urbanos de Belérn; a auséncia de 

regularizacao de algurnas ircas verdes, ainda nao protcidas por Id; a falta de 

atuaçao profissional em diversas iircas verdes; aatuaçao liniitada apenas aos 

dois parques pesquisados, entre outros aspectos. 

lazer; turismo; areas verdes urbanas. 

Fspecialista em Layer, pda Univcrsidade do Fstado do Para - 	Contato: rodov a Arthur 
l3crnardes, l'ass. Natal, I 75, iclegrato, Bckm/E•; e-mail: 1hatyanerniraiida@ho1mail.com.  

Doutoranda em t)cscnvolvimento Sustentavel do Impico Umido, pela Universidade Federal do 

Para - urt'. Contato: travessa Angustura. 1961/504, Pedreira, Belémh'; e-mail: lnirlcidetL&u,a.h,'. 



44 Lazer & Souedade 

ABsritAcr: Green areas carry an essential importance to urban systems, by means 

of landscaping values and socio-cnvironmental contributions to the city and the 

population's life quality, besides being considered leisure areas which provide a 

reunion with the natural environment and a rescue of experiences diverged on 

urban environment complexity. ihis article broaches issues on the relevance of 

urban green areas, located in cities of Amazônia, such as Beléni, Pará, and the 

importance of analyzing public uses and professional performances in those 

areas. The research was carried out through a qualitative approach, coupled 

with bibliographical surveys, fieldworks, and semi-structured interviews, with 

locus in "Parque ZoohoGnico do Museu Paraense Lmilio Goeldi" and "Parque 

Zoobotãnico Bosquc Rodrigues Alves' The survey analysis indicates a decrease 

in green areas of urban centers in Bekm; a lack of regularization of some green 

areas which are not protected by law yet; a lack of professional performances 

in several green areas; the performance which is only limited to both surveyed 

parks, among other aspects. 

KEYwoRDs: leisure; tourism; urban green areas. 

RESUMt: Les espaccs verts révetent une importance capnale pour Ic système 

urbain, grace a Ia valcur de leurs paysages et aux contributions socio-environ-

nementales qu'ils apportent a Ia ville et a Ia qualite tie Vie (IC Ia l)oPuliitior). Its 
constituent aussi des lierix de loisir perniettant Ia rencontre avec lenviron-

nement naturel et Ia reprise de certaines habitudes, disparues en raison de Ia 

compkxité (IC l'environnement urbain. Get article a done pour but de discuter 

l'importance des espaces verts urbains situés dims des villes amazoniennes telles 

(be Bckm, I'ará et Ia pertinence d'analvscr l'usage qui en hut Ic public et Ic 

rOle de l'intervention des professionnels dans ces terrains. L'étude a été menée 

dans les pares zoo-botaniques "Bosque Rodrigues Alves" ci "Museu Emilio 

Goeldi". II s'agit d'une approche qualitative combinant recherche hibliogra-

phique et enquêtc de terrain, cette dernière baséc sur irne série dentretiens 

semi-structures. L'analyse des donCes indique, entre autres, une reduction 

dans Ic nombre d' espaces verts clans les zones urbaines de BelCm, l'existence 

d'espaces qui manqucnt de rCgularisation, d'unc legislation foncière régissant 

leur utilis-ation en milieu urbain, airisi que d'unc intervention profess;onnelle 

clans bien d'autres terrains, exception faite aux deux pares avant fait I'objct 

(IC cette etude. 

Mons-ci.s: loisir; tourisme; cspaces verts urbains. 

RrsusIEN: las areas vcrdcs son espacios de vital importancia en el sistema 

urbano, por el valor paisajistico y por las contrihuciones socio-ambientales 
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a Ia ciudad y a Ia calidad de vida de Ia pohIaciOn, siendo tarnhién Un espacio 

de recrcaciOn, capaz de proporcionar ci reencuentro con el anll)icnte natural 

y ci rescate de los mornentos vividos quc se ban distanciado, en Iunción de Ia 

coinpiejidad dcl medlo ambiente urbane. Este articulo tiene conio objetivo 

discutir Ia importancia de zonas verdes urbanas situadas en las ciudades 

arnazOnicas, corno Reiëni, Parä, y Ia importancia de analizar ci uso pUblico 

y las actividades profcsionales en esos árnbitos. El locus de Ia investigaciOn 

fue ci "Parquc Zoo-hotOnico Musco I'araense Erniiio Goekli" y "Parquc Zoo-

botinico Bosquc Rodrigucs Aives' Sc trata de un enfoque cualitativo, corn-

binando Ia invcstigación hibliogralIca y de campo, con ci uso de un guiOn de 

entrevista serni-cstructurada. El andlisis dci estudio indica una disrninuciOn 

dc los espacios verdcs en los centros urbanos de Beléni, Ia falta dc regulariza-

don de algunas areas verdes que ado no son protegidos por Ia ley, Ia faita de 

supervision profcsional en diversas areas verdcs, Ia acciOn liniitada apenas a 

los dos parqucs estudiados, cntre otros aspectos. 

PALABRAS CLWE: rccreaciOn; turisnio; areas vcrdcs urbanas. 

Introduçäo 

I)evido ao crescente processo de urbanizaçao quc as cidades enfrentarn, prin-

cipal mente apos 0 advento do modelo industrial, a reLiçao riiais estreita corn o rneio 

natural tornou-sc progressivarnente distanciada, na medida em quc os espacos verdes 

forani pouco a pouco suprirnidos para a construçiio das indOstrias e a cxpansao do 

centro urbano. 

Em 1962,já na sociedade pOs-industrial, Rachel Carson Iancou o Iivro Pritnavera 

silc'ncwsa, quc continha a descriçao dc vãrios casos de degradacao ambiental, oriundos 

do uso irracional dos recursos naturais pelo niodelo de sistema capitaiista, tornando-

-se bastante difundido pelas organizaçOes não governanientais e per movirnentos 

sociais eni prol do meio ambiente. Seis anos depois, foi criado, per urn grupo de 30 

especialistas de diferentes areas, o Clube de Rorna, corn o objctivo de discutir sobre a 

crise atual e futura mundial, resultando desse encontro a elaboracao dc urn docuniento 

intitulado "Liniites do Crescirnento", no qual a situaçao ambiental ja aparcce come 

causa de preocupaçilo mundial I DLts, 2003a; DIAS, 2003b). 

Corno unia das conscquéncias desses acontecimentos, a sociedade civil e as 

instàncias governanientais conieçarani a sentir os efeitos ncgativos ocasionados ao 

mejo arnhiente e a buscar eleiiicntos teorico-praticos c instrunientos legais para a 

niclhoria da qualidade socioambiental nas cidades, fornentando discussOcs sobre 

diversas dernandas, clentrc elas o direito a utna ddadc sustentáveI, a iniportancia das 
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ireas verdes urbanas na diniiniica dos grandes centros rnetropolitaiios e, consequcnte-

rncntc, a necessidade de quadros de profissionais capacitados para atuar em tais areas, 

de forma sustentãvel, critica e responsavel. 

Objetivo 

0 presente artigo tern por objetivo discutir a relcvãncia (las areas verdes urbanas 

localizadas cm cidades arnazonicas, em especial na cidade de liek'm, no Estado do Pará, 

c a iniportancia dc se analisar 0 US() publico e a atuacâo profissional neSsas jireas. 0 

locus da pesquisa que subsidia este artigo incluiu o "Pacque Zoobotânico do Museu 

Paraensc Emllio Goeldi" e o "Parquc Zoobotãnico Bosque Rodrigues Aives", espaços 

de grande releváncia para a cidade, devido a sua representatividade junto a populacao 

e a histOria da capital paraensc. A nietodologia utilizada baseou-se numa ahordagem 

qualitativa, combinando pesquisa bibliografica e de campo (SEVERINO, 2000). Para a 

coleta dc dados, elaborou-se urn roteiro de entrevistas serniestruturado, clirccionado 

iOS usuarios cbs reteridos parques, corn fins de coletar informaçOes que revelasseni 

como tern sido o uso pOblico e a aluaçao profissional nesses espaçoS. 

Desenvolvi mento 

As areas verdes na dinämica urbana 

0 surgi nento das cidades está atrelado as translrmaçOes ocorridas no rnodo 

de organizacao C de produçao (10 ser humano. Ao deixar de ser nOniade, para Se fixar 

em urn espaco, o indivlduo proporcionou a evoluçao cia tcnica cia agricultura, bern 

como a possibilidade de estocagem dos alirnentos e, consequentemente, a existéncia 

da troca de excedentes, surgindo assim a base do coniërcio. Para tanto, era nccessário 

que tuclo estivcsse concentrado ciii urn unico espaço para facilitar sen funcionamento 

(IIRAE1\ & CARVALI 10, 2004). 
Apesar de a criaçao das primeiras cidades ser urn acontecimcnto datado desde a 

Antiguidacie, Os processos dc urbanizacao e industrializaçao são rnais recentes, tendo 

sen marco a partir cia Revoluçao Industrial (séculos XVIII CXIX), quando a populacao 

urbana passou a ser major clue  a rural, fato este não venficado em nenhum pals ate 

1850. Essa nova forma de configuracao das cidades resuitou no que se conhece hoje 

como sociedade urbano-industriai (IUtAGA & CIV\I.UO, 2004). 

Corn o avanço da maiha urbana, a priori, us espaços naturais foram se tornando 

alvos de destruiçao para dar lugar as novas moradias e a cxpansão das indOstrias, não 
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havendo assirn a preocupaçio corn a preservacao do rneio natural. A natureza já nio 

tinha mais tanta ffnportãncia quanto o lucro, segundo a nova forma de pensar advinda 

do rnodo de prod ucao capital ista. 

A ordenaçao espacial não supriu as necessidades dos habitanics dos centros 

urbanos que näo tinhani espacos de lazer, de encontros e práticas sociais, alérn dii 

deterioraçao da qualidadc de vida nos centros urbarros. Nesse periodo, na Europa, 

corneçaram a surgir idcias no sentido tie tentar conciliar 0 cspaço verde nas cidades 

de forma a ininimizar os impactos do fenonieno urbanistico, o qtre näo seria tarefa 

ficii em urn periodo no qual a natureza ainda era vista, principalmente, corno fonte 

de matérias-prirnas para o desenvolvinrento industrial (siLv. & !} RRE1RA, 2003). 

Visando a urn melo para minimizar Os problemas decorrentes da superpopu-

lacto c da insalubridade das cidades, foi difundido o pensamento de I -Toward sobre 

a "Cidade-Jardinr", o qual propunha urn niodcio que unia caracterIsticas do campo e 

da cidade. E importante destacar quc, diante da situaço veriflcada no espaco urbano 

nesse periodo, a soluçao encontrada por howard Ioi a Lntegrac() harmOnica dii na-

tureza na cidade (SABOVA, 200$). 

("ontudo, os primeiros tardins cram de propriedade particular e urn privik-

gio do quid dispunharn sornente os reis e a aba nobreza. i'osteriormcnte, os jardins 

tornaranr-se cspacos ptIbiicos, no entanto ainda de car)ter elitista c exibicionista, nos 

quais era Comuni 

reunir-se: lazer-se pubhco dc sua presenca, exihir pompa, ver homens e muihe-

res beni-vestidos e bonitos, contar C ouvir as novidadcs, assistir a apresentaçOcs 

'nusicais, most rar tubas na busca de maridos, homens fino, adrnirando e ía-

z.endo corte a cortests. Os jogos sociais e scxuais - corn a tácita concordancia 

entre setis praticantes - o pinisir de in promenade, tinharn urn palco rnagnitIco 

nos iardins publicos (SEGA\VA, 1996, p. 46). 

No Brasil, os prirneiros jardins botãnicos forani estabelecidos, inicialnientc, jieha 

Coroa portuguesa, tendo em vista interesses cientIhcos C conierciais em relacao a flora 

brasicina, a qual, nos dias atuais, ainda desperta a atençâo por sua grande diversidade. 

Aléni de abrigar atividades cientitica, OS jardins nacionais, assirn conro na Europa, 

cram espaços tic encontros e rclacOes Socials (S1v\, 1996). 

Dcve-se tambérn a tarnilua real o hábito de Sc loconiover para regloes corn pre-

donimni)ricia natural para descansar. 

A nccessidade de sc criar (sic) Jireas verdes para lazer, conteniplaçao da natureza 

e descanso para Os citadinos ë demonstrada corn niais destaque pela farnilia real, 

ao construir em cidades conio PetrOpolis, no Estado do Rio de janeiro, sua casa 
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de can)po, estabelecendo assirn nina nova ordern social, de que a elite urbana 

se usaria de casas de campo e pe(luenas chácaras para seu taxer e descanso, em 

cidades prOxirnas aos grandes centros, scm perder sua comodidadc e luxo, mas 

corn aspectos naturais mais evidentes (S] IVA & FERREIRA, 2003, náo paginado). 

Na atualidade, nota-Se que 0 ritnio intenSo e aceicrado das grandes cidades 

desperta no ser hurnano o descjo, cada vex mais latente, de procurar por espaços que 

possarn proporcionar vivéncias no ambiente natural. Nesse sentido, as areas verdes 

urbanas, cm forma de parques on areas protegidas, aparecern corno urna alternativa de 

Sc Icr urn contato maior corn espaços naturais, scm rnaiores despesas de dcslocainento. 

As areas verdes sao de irnprescindivel irnportância no sistema urbano. Aténi dc 

seu valor paisagIstico, contribucrn para a puriticaçao do ar, a reduçao de ruidos, 0 

abrigo para a fauna c a nielhoria do bem-estar c da qualidade de vida da populaçao, 
sendo tambem urn espaço de lazer ao proporcionar ao ser hurnano a possibilidade de 

reencontro corn o ambientc natural c o rcsgate dc vivéncias qic torarn se distanciando 

pela cornplcxidadc do ambiente urbano. 

A realidade das areas verdes urbanas de Belérn: o contexto 
histOrico, as pesquisas atuais e o olhar dos cidadãos no cotidiano 

A criaçao dos Jardins c 0 Plantio de iirvores nos logradouros pablicos se fizeram 

presentes em virias capitais, dentre as quais, no tim do século xix e inIcio do século 

xx, se destacou it cidade de Bcléni, corn a irnplantacão dc urna polItica urhanistica 
que valorizava a criaçao de espaços pühlicos onde a natureza tinha prcsença rnarcante 

(SEGAWA, 1996). 
Conforrnc cxplicttou o referido autor, no periodo de 1898 a 1911, a arborizaçao 

de areas urbanas, visando ao ernbclezaniento da cidade e i melhora (10 sistema de 

sanearnentO c higienizacao, foi marcante no governo dc Antonio Lemos, senador do 
Estaclo do Part e intendente de Belém. Natural do Estado do Maranhão, Antonio José 

(IC lemos, dcixou sua marca na história de Belém ao realizar, durante sell governo, 

urn piano de modernizacao e urhanizacao. Foi influenciado pclo urbanisnio realizado 

por Flaussrnann, cm Paris. As intervençOes do urbanista frances, iior sua vex, tinhani 

como elernentos predorninantes 

I traçados coni numerosos entroncarnentos em forma de estrela, numa 

estrutura (IC bulcvares, avenidas, ruas largas quc se sobrepunham a trarna 

cxistcnte, que impos a cidade a imageni de itma capital moderna, cula regu-

laridade da trama viária era compensada pela irnpiantacth) de uma sCrie dc 

par(lues rornanticos (viRifta, 2007, p. 156). 
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Essas rnodihcacoes urhanas na capital paraense forarn favorecidas, tinanceira-

mente, pelo auge do ciclo da borracha, no final do século xix e iflicl() do século xx, que, 

por sua vez, trouxe benefIcios em várias esferas. 1)esse modo, as rnudanças durante 

esse periodo nao se restringirarn sornente ao carnpo econoniico, mas tambéni podiarn 

ser notadas no piano cultural, que tinha conio referéncia o padro de vida europcu, 

ficando esla época conhecida corno Belle Epoque. 

Em Bclém, a criaçao ca manutençao de cspaços püblicos urbanos ajardinados 

voltados para o lazer da populacao e visitantes estrangeiros tiveram, na administraçao 

dc Antonio Lernos, urna atenção especial. Dentre os releridos espaços, podem ser 

ressaltados a Praça da RepUblica, a I'raça Batista Campos co Bosque Rodrigucs Alves, 

este Ultimo urn dos ambientes estudados na presente pesquisa. 

No contexto atual, o panorama que se apresenta em relaçao a criaçâo e a ma-

nutençao de areas verdes urbanas nâo é nada animador. [)e acordo corn as pesquisas 

realizadas a partir (Ic 2003, pelo Instituto do Ilomern edo Mejo Ambiente da AmazOnia 

(IMAZON), as quais traçam urn perfil sobrc a sustentabilidade da Regiao Metropolitana 

de Belém (composta pelos municipios tic Beléni, Ananindeua, Marituba, Benevides, 

Santa Barbara e Santa Isabel), constata-se que "conhecida conio a 'Cidade das Man-

gueiras', Beléni está ficando scm areas verdes.A Regiao Meiropolitana de Bclém perdeu 

inais dc 69% de sua cobertura vegetal, nurn processo quc vein se intensificando desde 

1986. Tern apenas 31%" (BAHIA etal., 2008, p. 68-69). 
No caso especifico da capital paraense, esse nürnero é mais alarmante, pois, 

entre us nlunicipios pesquisados em 2007, "Belëm poSsuia a menor area per Capita de 

tioresta: 83 metros quadrados de floresta lior  habitante" (LEAO. ALENCAR & 'ERfSSlMO, 

2008, P. 31), urna reduçao (Ic 12 rn 2  quando comparado corn o ano de 2001. E urna 

das causas dessa realidade é a falta de planejarnento urhano C tie gcstao responsavel, 

visto que a maioria dos bairros crcscc SCIII dais I"ItOR:S Iundaincntais: 0 ()ldCfldIllCIIt() 

e a responsabilidade ambiental. 
Os moradores tie Belem cntre\'istado eontirinaraiii CsC t'110 Ciii SCU cotidiano 

e registrararn qLie ha urna lirnitacao de opçOes tie espacos verdes para a vivéncia 

do lazer na cidade, restringindo-se estes ao Bosquc e ao Museu - nornes pelo quais 

OS dots parques zoobotanicos existentes em Belém sao mais conhecidos pela po-

pulaçao local. 

Eu penso que Beléni poderia Icr muito niais areas como essa. Infelizrnentc, é 

unia reserva pequena diante de tuna irnensidâo de areas verdes que a gente tern. 

F reconhecer a irnportância desses espaços aqui na cidade eu acho extrerna-

melEe imnportante, deveria ter ate mnais, purque a cidade C grande, tern pesoas 

que inorarn niuito longe e que näo tern essa possibilidade, cntâo deveria (sic) 

ter em outros locais cspaços conio essc (El 3 - Morador). 
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Apesar dos l)eneficioS proporcionados pelos espaços verdes, sua criaçao e ma-

nutençio ainda sao deficientes por parte do poder pciblico que, muitas vezes, não 

estabelece COnIC) pauta prioritária de seus pianos de governo as questOes socioarn-

bientais, não dando it merecida énfase aus parqlles, cspaços to significativos para 0 

usufruto cia populaçao. 

Em visita aos parques zoohotanicos da cidade, os turistas destacarani principal-

mente it heleza da fauna e cia llora existente nessas área, bern como 0 encantarnento 

que esses espaços despertaram, niostrando a irnportància que tais ireas possuern no 

aInI)Ito turtstico. Nias tanll)enl denlonstranl uni certo grau dc decepçao em relaçio 
it quantidade de areas vercies encontraclas em Bekrn, poiS, levando-se cm considera-

çao (Iue a cidade csta situada na AmazOnia - conhecicla niundialmente pela sua rica 

vegetaçac) e hiodiversidade -, é grande a expectativa de ver ahundãncia de espaços 

verdes para 0 lazer. 

Essa caréncia de areas verdes disponiveis para 0 lazer, observada tanto por turista.s 

corn() confiriiiada por moradores locais, tz pane da real dade belenense lizi alguns anos, 

e sna situaçao scm sendo agravada corn it expansão co avanço do processo urhanistico. 

Os espaços pciblicos, entendidos corno dreas de sociahilidade e lazer, sao in-

dispensáveis ao cotidiano das ciclades c também 1ockni ser percebidos Corn dupla 

funcao, pois, ao mesmo tempo que proporcionani lazer aos moradores, podem ser 
vistos COfflO uma peqclenil amostra cultural do clUe deternunada sociedade possui, 
atraindo Os visitantes que querern conhecer 0 que pode ser classificado como tipico 
do lugar (FK;UEIREDO, 2008). 

Nessc sentido, Castrogiovanni (2000,1). 40) afirmou qe as cidades 

I c0nsolldaraO sua posiçao COnIC) produtos culturais c turIstiCOs importan-

tes. Conhecé-las continuari sendo a aspiraçao de muitos viajantes 1...] Para 

aqueles que atuam como planciadores ou gestores turist icos, considerar este 

cenario sera fundamental. Nao será surpresa se, muito breve, its cquipes dos 

pIanos diretores das localidades agregarem tecflicos em turismo C cspecialistas 
em cuitura. As localidades clue  assim coniprornctern scu futuro, corn cerleza, 

serio aquelas que se constituirao cm produtos mais qualificados paraatrair 
visitantes C invest imentos de toda ordern. 

A visitaçao aos espacos vercles se cid, em ampla niaioria, pela oportunidade 
do contato corn 0 meio natural, sendo esse mornento de lazer e descontraçao urn 

elernento significativo para a educacao de cnianças e aclultos sobre a importancia das 

questöes socioarnhientais, fato Conlprovado em algumas falas dos frequeiitaciores 
sobre a motivação clue OS levou it visitar Os parques zoobotânicos e a importancia 
dessas aieas para it cidade. 
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A proxiniidadc corn a naturcza, a possihilidade de dar urn mornento de con-

tentainento para essa criança c esiar corn a farnilia (E5 - Morador.). 

Pelo anihienic, porquc a gente vive nunia cidade niuito conturbada, cheta de 

poluiçao. Ii vir respirar esse ar aqui de vez em ivando  e niuito born ( ElO - 

lvlorador). 

Acho que muito iniportante, principairnente para a satide. Ainda é urn local 

onde se respira ar puro. Acho que 0 mats irnportantc ë isso (El 4 - Morador). 

Eu acho hasiante irnportante para as pcssoas conhecerern as espécics dc irvorcs, 

da fauna, acho legal! E também ar, oxigénio! E sernpre importante preservar 

(E21 - Turisia). 

Os parciues  urbanos oportunizarn o (re)encontro coot o nieio ambiente natural, 

principairnente nas grandes metropoles. tkm de todos Os henefIcios socioambientais 

(cquilibrio do clima, reduçao cia poluiço atmosférica e sonora, oferta de urn ambiente 

agradavcl para prática de espurtes,carninhadas e passeios,dentre outros) quc urna area 

verde urbana proporciona, cia tambérn se constitui em urn significativo elemento de 

consolidaçao da iclentidade locale do sentimento de pertencinletito da populacao local. 

Os cspacos preservados e revitalizados contrihuern de inaneira signilicativa 

para urna vivéncia mais rica da cidade, quebrandu a rnonoionia dos con uutos, 

estahelecendu pontos (IC referéncia c mesmo vinculos afetivos. Além disso, 

preservando a identidade dos locais, pode-se mantel, e ate mesmo aurnentar, 

O sell potencial turistico (MAPCrl.LlNO, 1996, p.  28). 

A prcseilça de parques no contexto urbano tarnbCm se ustifica pelo fato de que, 

alCrn do patriniOnio natural, neles Se encontrant ainda a histOria de urna cidade, sua 

cultura, sua icientidade, o que não cleixou de ser notado nas Was dos entrevistados. 

Por isso, é vital que os gesiores olhcni coin mais atcnçao para os parques urhanos, 

pots des sao urna arnostra da riqueza ecológica c cultural (IC urn nlunicipio, como foi 

relatado por urn dos tu ristas entrevistados. 

Acho importante, porque a identidade da cidade 'Li' muito ligada a isso. tt' 

muito ligada, pelo menos no que a genie tern de s'isio externa .Acrcdito (IUC 

cstá niulto ligada a natureza, ao verde, C tern que prcservar senio perde a 

identidade, perde a histôria (Fl - Turista). 

Nesses espacos, ha possibilidade de se ter contato corn a cdLlcaçäo arnbiental, por 

rncio das expertCncias vivenciadas e do conhecimento das pesquisas e dos trahaihos 
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desenvolvidos pelos profissionais quc trabaiharn naquelas areas, fato destacado por 

urn turista entrevistado, sobre Os conhecimentos com OS quais (eve oportunidade de 

(Cr contato. 

Conhecimento e deslunibramento das hclezas do parquc, conhccimento da 

infracsirutura e dos prograrnas reahzados aqui (Muscii) de cducaciio ambiental. 

Conhccinicnto de algumas plantas, da flora c da fauna que eu não conhecia 

(Eli - Turista). 

Assirn, o Iazcr pode tanibéni ser considerado objeto C veiculo dc educaçao 

(M,\RcEtL.INO, 1995), fazcndo corn que o niorador Co visitante, durante esse mornento 

de vivéncias, torneni conhecirnento do património ambiental urbano de unia cidadc, o 

qual Sc cncontra aliccrçado nurna visäo arnpliada e evolu ida de caractcrização das cida-

des pelo seu valor histOrico, social, ambiental, cultural, formal, tccnico ou aletivo, corn 

possil)ilidades de rnaior abrangéncia, incluindo usos e costumes (MARCIILINO, 2006). 

Os dois parques zoobotanicos analisados ncste cstudo são exemplos de ireas 

verdes urhanas quc proporcionarn a possibilidade da vivência do lazer c do turismo, 

bern corno a aprendizagern sobre a importancia de preservaçao do rneio arnhientc 

e (las caractcrIsticas culturais (IC uma cidade, por mcio da atuacao profissional de 

equipes multidisciplinares. 

0 Parque Zoobotânico Bosque Rod rigues Alves 

Em 1883, por proposta do presidente da Cãmara Municipal, Joâo I)iogo Clenicnte 

Matcher, a 25 de agosto do mesmo ano, era criado o Bosquc Municipal, no amigo hairro 

do Marco da Légua (atual hairro do Marco), corn 15 hectares de mata rernancsccntc 

da Floresta Arnazônica, sendo inspirado no Bois de Bologne, bosquc parisicnse, relic-

tindo a inf1uncia rnarcantc do estilo europcu na sociedade belenense (Mv1'Fos, 2006). 

Foi no governo Lie Antonio Lemos quc o referido bosquc ganhou signiticativas 

melhorias, c, de acordo corn Mattos (2006, nao paginado), foi nessa adrninistracao"quc 

foram colocadas grades ao redor dessa area, dando a forma (IC urn parque t1orestal' 

que "passou a (Cr feiçao de urn jardini hotãnico para passeio e 1azer' 

Desse rnodo, ciii 1903, o Bosque Municipal foi reaberto ao piiblico depois de 

passar por rernodelaçao durante a adniinistraçao do Intendente Lemos, sendo provido 

corn diversos equipameritos, a fini LIC proporcionar urn cspaço (IC lazer agraddvel aos 

visitantes, tais corno: 

I regatas, cascatas, lagos, ilhas, pontilhoes, rotundas, grutas. C) fliaqllinariO 

hidráulico foi dissirnulado na fornia LIC criptas, montanhas, vulcOes ( !). Pavi-

IhOcs, cabanas, outras construçOes evocativas, area para exercIcios de ginástica 
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C viveiros para ayes e anirnais anlazonicos tambein coinpunharn 0 espaço de 

divertimento do Bosque (SEGAWA, 1996, p. 208). 

0 Bosque Municipal, dcpois deriominado Basque Rodrigues Alves, em home-

nagem ao presidente da Replblica da ëpoca,ii passou por vrias reformas, tendo sido 

a ültirna realizada entre us anus de 2005 e 2006, e hoje é urn dos eSpacos da capital 

paraense que oferece ao püblico 0 contato corn nina parte preservada da floresta de 

terra hrme aniazonica em pleno centro urbana, aléin dc ser uma opço de lazer. 

Fin juiho de 2002, o Bosque Rodrigues Alves passou a ser Jardim Botànico, 

entrando para a lista do Botanic Gardens Couvervation Internacional (BGCt ), rede 

inundial de jardins botânicos, que possui 1,8 mil integrantes em 148 paises. L)e acordo 

corn a Resoluçao n. 339 do Conseiho Nacional dc Meio Ambiente (coNMA), de 2003, 

entende-se por lardini Botânico: 

Area protegida, constituida, no seu todo ou em parte, por coleçoes de plantas 

vivas cicntiñcanicnte reconhccidas, organizadas, docunleniadas e identifcadas, 

coin a finalidade de estudo, pesquisa e documentaçao do patrimonio floristico 

do Pals, acessivel ao puhlico, no todo on cm parte, servindo a educaçao, a cultu-

ra, ao lazei e a conservacao do melo ambiente (coNAM,, 2003, nio paginado). 

Em 2008, esse espaço rcceheu a dcnominaçao de parquc ZOol)otafliCo, em fun-

ção do Jardim Zoologico que abriga dcsde 1904. Esse parque possui ama variedade 

dc especies da tatina e da flora ama76nica, e, segundo dados da Secretaria Municipal 

de Meio Ambienie (SEiMA), orgao ao qual é vinculado, 0 espaço conta coil) iais de 

SO mil espécies de plantas vasculares, principalmente orquideas, cactos e outras su-

cukntas, palmeiras, bulbosas, conIferas e arvores de regiOes temperadas e espécies 

silvestres (SEMMA, 2010, niio paginado). 

0 Parquc Zoohotãnico Bosque Rodrigues Alves tern urna Coordena(;ao de Ex-

tensao Cultural e F.ducaçao Ainbiental, responsável pelas programacoes culturais e 

de cunho educacional proporcionadas aos visitantes. Säo realizadas trilhas ecologicas 

guuadas, palestras e oficinas, pruncipalmente as escolas que solicutail) tais atividades, 

mediante o encarninharnento prévio dc oficio ii coordenaçao responsavel. Existe ainda 

urna brinquedoteca, quc desenvolve atividades de puntlira c leittira (gcralmentc sobre 

tematicas ambientais); uma biblioteca; urn parque coil) hrinqucdo;ea realizacao (IC 

passeios de canoa no lago. 
C) publico COflI dehciêncua visual também tern accsso as inlormaçoes sobre a 

flora arnazOnica, por meio do Jardirn Sensorial, urn espaco adaptado corn exemplares 

de plantas corn scus respectivos dados cm braile (sistenia de leitura usado por dcfl-

cientes visuais). 
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0 Parque Zoobotãriico do Museu Paraense Emilio Gocidi 

Em 1886, por iniciati'a do naturalista mineiro L) mingos Soires lTrreira Pentia, 

foi fundado o Muscu Paracnse de HistOria Natural corn o obielivo de ser urn centro 

para pesquisa e urn catãlogo da rica e diversificada fliuna c flora arnazónica. 

Entre os anos de 1894 e 1907,   o Museu Paraense, sob a direçao do naturalista 

suIço ErnIlio Goeldi, alcançou sua consolidaçao e scu apogeu no Campo da pesquisa 

cientIfica. Em 1985,0 Governo do Parã adquiriu urna propriedade, na epOCa conhecida 

corno "rocinha', para ser a sede do museu. Nesse mesmo ano, o zoólogo silica deu 

inicio a instalacão do parque zoobotanico na urea em torno da sede (VEI:il !Et'l, 2006). 

Em 1900, devido ao reconhecirnenlo do trabaiho empreendido por Goeldi c sua 

enornie cont rihuiçao para o Estado do Pará, por detcrmiriaçao do governo estadual, 

a instituição passou a se chamar Muscu Paraense EmIlio Goeldi, nome que assume 

ate os dias atuais. 

0 Muscu Goeldi C urna instituicao de pesquisa reconhecida em nIvel interna-

cional, C atuatmente, possut trés espaços fisicos: o l'arque Zoobotânico (na avenida 

i'vtagalhaes Buirata), o Campus de Pesquisa (tocalizado na avenida Perirnetral) e a 

Estacao Cientlilca "Fericira Penna" (no Mutuicipio de Melgaço). 

0 Parque ZoohotSnico (P/B) do Museu Paraense ErnIlio Goeldi (MPE;) possui 

uma area de 5,2 hectares e encontra-se no centro urhano dc BelCrn, sendo, desde sua 

criaçSo, urn dos mais importantes cspaços de lazer na capital paraense, hem como atra- 

tivo turistico para visitantes nacionais e estrangeiros. Vale ressaltar que dc abriga urn 

amplo leque de exemplares da fauna e da flora da rcgião, alguns ameacados de extinção. 

São quase 70 espCcics c niais 2 mit indivIduos entre peixes, rCpteis, ayes e 
mamiféros, cuja reproducao en) cativeiro Sc constitul nurn atrativo a mais 

aos visitantes [ ... ] existem cerca de 300 espCcies hotãnicas distrihuidas cm 

aproximadamente 6() fimI1ias, num total aproximado de 3 mil exemplares. São 

ãrvorcs, arbustos e plantas de sub-bosque; madeiras dc lei, Irutiferas e palrnci-

rasestando nele representada a mainria das espécics amazOnicas ameaçadas 

de extinção (soius & MORAlS, 2008, p.  2). 

Tipo esjecial de habitaclo, caractcrjzadocomovivcnda rural,e rekrudocomo"rocinha' Rodnha.s 
eran utili/adas por scus pruprictarlos como casas purI teruporadas de descanso e se distinguiam 
Cli) vrios aspeCtos das chacariis e dos sitios, scia ni Iocstlizacao rnais pióiiiia Ca cidide, an longo 
(las principals vias de acesso, seja na existcncia Ce grandes varandas an redor da casa, ou em outros 
cicmcntos arquitetOiiicos (vuri irst, 2006). 
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0 parque conta corn exposiçOes, por rneio das quais a populacao visitantc pode 

conhecer os acervos nas areas de atuaçao do MPEG, corno ciências hurnanas, zoologia, 

botSnica, ecologia e ciéncias cia terra. As coleçoes cientificas do NIPF(; contérn, aproxi-

rnadarnentc, 4,5 niilhOes de itens. "0 acervo de etnograha conta corn cerca de 15 mu 

peças indigenas, negras e ribeirinhas. Na arqueologia, 0 MPEG posstii 0 maiS importante 

acervo rnaraioara e tapa,JOnico" (FERNANDES, 2009, nao paginado). 

Atualinente, 0 NIPR, é mantido corn recursos federais, porrneio do Ministério 

cia Ciéncia e Tecnologia, ao qual é vinculaclo. Fax parte ainda, junlarneilte do Parque 

toobotanico Rodrigues Alves, dii Rcde Brasileira de Jardins Botãnicos, a qual se 

constitul ern urna socieclade civil scm tins lucrativos, corn o objetivo de proinover a 

cooperaçiio entre jardins botanicos, hortos e instituiçoes congéneres. 

Visando reordenar e rnodernizar a infraestrutuna do Parquc Zoobotànico, o 

Mpl(; desenvolveu urn projeto para transforrni-lo em urn bioparque. Mais que urna 

revitauizaçao, o projeto prctcnde apresentar a fauna e a flora CxiStCntCS 110 eSpaço de 

lorma diferenciada ao pflblico, ott seja, em arnbientes 0 mais próximo possivel do sect 

haIbitat original, dirninuindo as barreiras visuais entre Os visitantes C Os animais, de 

forma a proporcionar maior integnacao (FERN.ANI)Es, 2009). 

0 Parque Zoobotãnico do Museu Paraensc Eniilio Goeldi, akin de possuir 

urna amostra signilicativa de tauna e flora arnazonicas, desenvolve açOes cle CUIlh() 

educacional, fazendo tarnhém a relaç2io entre o que é pesquisado e produzido no 

Museu Goeldi e o ptiblico visitante. Es.ss atividades sao organizadas pelo Serviço de 

Educaçfio e F.xtensão (sEc), aproveitando-se do potencial que 0 espaço oferece para o 

desenvolvirnetito de açoes que proporcionem U conhecimenio sobre as particulariclades 

do anibiente arnazônico, bern como conscientizern a populacao em genal a respeito dii 

importancia tie cuidar dos recursos natunais, preservando-os. 

Dc acordo corn MPE(; (2(10), Os pnincipais projetos educativos sao os seguintes: 

oficinas monitonadas anuais para alunos do ensino fundamental; visitas monitoradas 

corn atividacics educativas para estudantes de escolas de ensino regular; campanhas 

educativas (Semana do Mew Arnhiente, Diii do (ndio, Dia cia Arvore etc.); projeto "0 

Museu leva ciêncua a comunidack' desenvolvido junto aos Centros Curnunitánios de 

Beknt; o .\linuto Zoobotânico, desenvolvido corn o objetivo de repassar conhecirnentos 

sobre os acervos vivos e históricos do pauque, sensibilizando 0 publico viSilaniC para a 

preservaçao desse patrirnonio; olicinas e cursos dirigidos a professores e conlunidade; 

forrnaçao de nlonitores ainbientais, corn onientaçOes sobre educacao anll)iental; o Ls-

paço (;ultural Ante Goeldi, criado para a valorizaçao dii cultuna popular, corn zirca para 

exposicao de trabalhos artisticos e urn enlpOrio onde é coniercializado artesanato em 

cerarnica, miriti, rnadeira, artigos reciclados utihzando vegetais C anirnais do panclue, 

alérn de puhlicacoes do Museu Goeldi e de outras editoras. 



50 	Lazer&Sociedadc 

A importãncia da atuacão do protissional de lazer em 
areas verdes urbanas 

Urn dos aspectos primordiais a screm considerados é que os estudos e as linhas de 

atuaçao no lazer nio se concentram em urna area especIfica, exatamente por que 0 lazer 

tern urn caráter multidisciplinar, podendo apresentar intervençOes interdiscipiniares 

entre diversos campos de conhecimento c a fornlacao de equipes multidisciplinares 

dc trahaiho, abrangendo diversas formaçOes (e(Iucaçao fIsica, turisn)o, pedagogia, 

serviço social, psicologia, sociologia, artes, arquitetura e urhanismo, administração, 

dentre outras) (lSW,\tvlA, 2002). 

Para o autor em refcrência, a formaçao do prohssional do lazer, aqui deiiorni-

nado "animador sociocultural", requer urn acumulo de conhecimentos abrangente e 

deve estar pautada no comprornisso pedagOgico de aprofundarnento teOrico-prático; 

de engajamento politico na sociedadc; de sensibilidade para valorizar C respcitar Os 

diferentes olhares sobre a realidade; de cornpreensao minima (las diversas maniles-

tacOes/linguagcns culturais corno estrategia e ohictivo de intervençao, dentre outros 

compromissos. Os objetivos da anirnaçao sociocultural Sc caracterizam por 

F ..• pronlover urna compreensao das pessoas em relaçao a Si proprias e ao 

mundo quc as cerca; huscar maior participacao de todos nas questOcs sociais 

mais amplas, por melo da husca de soluçOcs coletivas. sempre rcnovadas, para 

os prohiernas de sua coniunidade; c, também, possibilitar urna preparacao para 

cmpreender rnudanças na socicdadc, gerando urn pensar constante sol)rc 0 

papel (105 sujeitos nesse sentido tS.•\YAMA, 2002. p. 110). 

(;onforzne salientou Werneck (1988), essa formacao deve se prcocupar em formar 

sujeitos que questionem a realidade c que assumam uma atitude retlexiva cm face dos 

processos sociais e das contradiçOes vividas na sociedade (dentre estas, a exploracao 

desenfreada da nature7.a pelo ser humano), fazendo do lazer nao 00) mero produto 

a ser consurnido, urna mercadoria a ser comprada, mas uma possihilidade de expe-

riéricia ludica, prazerosa, critica, criativa, sustcntiivel c signilicativa a ser vivenciada 

Coili autonoinia e responsabilidade. 

I ... ] os sujeitos tern de ser atores sociars, capazes de refletir sobrc OS limites e 

as possihilidadcs da situaçao na qual Sc encontrani; analisar as contradicOes; 

identilicar horizontes (Ic manobras; suportar dctcrminados conflitos e incer-

tezas; correr riscos (WERN1iCK, 1998, p.7). 
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Esse animador sociocultural precisa estar formado corn a Cornpreensao de que, 

para alërn do cornprometimcnto pela construço de novos valores - firmados em 

bases sólidas de urna sociedade dernocrática -, 0 la7er pode contribuir tambern para 

urn processo mais amplo de educaçao estética, ou seja, de educaçao das scusibilida-

(Ies, da crnocão, em harmonia corn o intelecto, a razo, a qual pode desenvolver iios 

indivIduos a capacidade de julgamento c de criticidade a partir do estabelecirnento 

dC I1OVOS ()lhares (mais tolerantes e niultirreferenciais) acerca da vLda e da realidade 

M tio, 2002). 
Nas vivéncias de lazer, o animador deve assumir o papel de mediador e educa-

dor "pelo e para o (azcr" atuando de maneira a transrnitir conhccirnentos e propiciar 

condiçoes de aquisiçao de comportamentos pautados na autonomia, na seriedade, 

na sensibilidade e na rcsponsabilidade, para que Os individuos cstejam cientes de 

iac atitudes no cotidiano c nas areas naturais, mantendo-se sempre conscientes da 

necessidade de preservaçao da natureza e das culturas de cornunidades moradoras 

dcssas areas, se for o caso. 
A atuaçao do animador deve ser direcionada a fomentar a visSo das pessoas para 

a percepçSo de quc, por rneio da experiència sensivel do lazer, é possIvel ter acesso a 

urn modo (IC conhecimento relacionado a determinadas enloçOes, fundidas corn Os 

sentidos corporais, no contato corn a naturez.a. 

Esse aprendizado (Ia cxperimcntacao, em que esta presente certa sensibilizaçao, 

revela urn modo de conhecer especial, ou seja, o conhecirnento do ambiente 

decodihcado via intormaçOes do corpo. I )ai it oporiunidacic para urna educaçao 

ambiental traçar propostas a partir dos sentidos e sentimentos provocados 

por essas praticas e do que as mesmas acarretam (rna:ilNs, 2000, . 44-45) 

A natureza dcve ser entendida corno urn "espaço de celcbraçao" (IIRLHNS, 1997) 

c corno urn locus importante para a vivéncia dc experiénciaS por meio de scu corpo, 

do rncio ambiente e das relacOes coin os outros seres. Corn esse aurnento dc estirnulos, 

liii possibilidack de se facilitar o desenvolvirnento de urna "diversidade de rnecanisrnos 

de percepçao, de dccisao e de execuçâo, permitindo it cxplOraca() de novas energias (a 

energia, cm vez de pro-jetar, alrneja aqui a profundidade da vivéncia), novas sensa-

çOes" (BRUHNS, 1998. p.  20). 
Nesse sentido, se a vivéncia do lazer na nalurc,a 115o assurnir caracteristicas dc 

alicnacao na vida (las pessoas, corno forma de cornpensacáo das iiisatislaçoes do dia 

a dia, e sirn aprofundar a vivéncia em busca de novas sensibilidades, de novas sensa-

çOes, de novas relaçOcs consigo, corn os outros c corn a natureza, é possivel adquirir 

uma experiéncia que possibilite a projccao dc novas atitudcs aprccnclidas no lazer e 

trazidas para a vida cotidiana. 



D8 	Lazer & Sociedade 

Especiticamente nas ireas verdes urbanas quc possuem suas areas protegidas 

por id, como i o caso dos parques em gerat, a participaçao do prouissional do lazer 

(anirnador sociocuitural) iias equipes multidisciplinares ë extrernamente importante, 
poiS Sac) essas equipes que estarao rcsponsaveis pela elaboracao do pianelament() das 

atividades a serem desenvolvidas na area em questao. Para que isso ocorra, o aniniador 

sociocuittiral precisa estar preparado, corn saberes e competencias gerais e especilicas 

sobre lazer em areas naturais, tomando caminhos nlais coniprometidos corn uma 

atuaçao rellexiva, crItica, criativa e sustentiivei. 

Geralniente, no detalliamento major de utiiizaçao das areas verdes para o lazer 

e 0 turismo, sao claborados os pianos de uso publico, Os qualS devem ser de responsa-

bilidade (los animadores sociocuiturais (turismoiogos, professores de educaçao fisica 

ou prohssionais de outras areas), os cluais devern assumir aigumas responsabilidades, 

tais corno: estudar a capacidade de carga das areas, montar prograrnas de turisnio C 

dc visitaçäo, fazer a articuiaço corn a cornuniciade local, contratar prolissionais para 

eiaborar projetos especificos (dinàmicas de sensibiiizacao sobre mejo aml)iente, oficinas 

e atividades de educaçao ambiental, piane)amento de trilhas C olicinas dc reciclagern, 

dentre outras atividadcs), akin ck pianejar, executar e avaliar a programacao deseii-

voivida nessas ireas, tornando como principio 0 dialogo Coin OS seus frequentadores, 
a tim de rever e retomar pontos de fragilidacles c novas necessidades. 

ConsideraçOes finais 

Foi possivei venificar que, nos dois parques zoohotanicos pesquisados, existc urna 

vasta progranlacao de lazer e de educaçao ainbiental, vivenciada por mel) de atividades 

diversas oferecidas a populaçao que visita o local, principaimente nos fins de semana e 
nos feriados. I - ia urna grande preocupaçao corn a qucstao educacional, a tim de quc cia 

possa mediar as relaçOes socioambientais tanto nas areas verdes dinm no cotidiano 

urhano, buscando fomentar reticxäcs que agucem os sentidos, as sensibilidades e as 
atitudes de seus frequentadores. 

No entanto, inlelizrneiite, essa não é a reahdade encontrada em outras areas 

verdes urbanas da cidade de Belérn, muitas das quais carecem de conservaçao, de pro-

jctos dc lazer e educacao ambiental, bern comc; de profissionais atuando nos referidos 

cspacos. As areas verdes, tao significativas no contexto das cidadcs, vérn amargando o 

esquecimento por parte das autoridades governarnentais, rnuitas vezes preteridas na 

elaboraçao de politicas püblicas. 

Urn exemplo de tal situacâo ë o Parque Estadual do Utinga, urna area de prote-

çao ambienial quc, apesar de sen potencial para o lazer e o turismo, hem como para 
a conscientizaçao atiihiental, na() vein sendo usutruida pienarnente pela populaçao 
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da cidade, que, na majoria das vezes, oem conhece tat parD1e, sendo este frequentado 

apenas pelos residentes dc seu entorno. isso se di por diversos tatores, dentre eles a 

auséncia de projetos de lazer voltadosa populacao e, consequentemente, a falta de 

atuaçâo de animadores socioculturais na referida area. De forma geral, nao ha urna 

politica de formaçao dc animadores socioculturais aptos a trabathar corn o lazer em 

areas verdes urbanas. 

Cabe ressaltar que a animaçao sociocultural, aliada a educaçao ambiental, torna-

-se urna ferramenta essencial para facilitar a deinocratizacao do acesso as vivthicias na 

natureza, de trocas de experiencias entre Os grupos frequentadores clessas areas e de 

encontro de diferentes culturas, mediando 0 conhecimento gerado pelos participantes 

das atividades de lazer co que poderao incorporar em suas açOes do contexto cultural 

e social. "E urna estrategia que parte do principlo de que, recehendo informacOes per-

tinentes, de modo adequado, o visitante estará disposto a mudar suas práticas e SCUS 

habios em suas visitas a natureza" (BARROS & I)INES, 2000, p.  71-72. 

As novas atitudes e sensibilidades despertadas por nieio de vivéncias nas areas 

verdes podem se reuletir no cotidiano das pessoas, por nieio de pequenas açOes como 

evitar jogar lixo na rua, Izer it coleta seletiva, reciclar 0 lixo, utilizar it água de lorma 

consciente e disseminar a importancia da necessidade de se preservarem as areas 

verdes urbanas. 
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Lazer e turismo na perspectiva de 
turistas em cruzeiro maritimo 

José Clerton de Oliveira Martins' 
Débora Regina Garcia Pin to 2  
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Rrsusao: Este arligo trata dos signilicados da viagern turistica no contexto 

contemporanco. 0 método utilizado, a partir do enfoque qualitativo, Ilinda-

rnefltou-se na pesquisa tcórica, delirnitando aspectos etirnológicos das con-

cepçoes dc lazer e ócio, assirn corno a claboraço (10 percurso historico sobre 

o que vern a ser urna viagern turistica. 0 nictodo convocou tambern aspectos 

da etnograIii, na sua cspcciiIcidadc micro para identihear os signilicados da 

viagcnt turistica para participantes Lie urn cruzeiro maritirno. A coleta de dados 

realizou-se a partir da ohservacio participante a passageiros de urn cruzeiro 

rnarItirno, na rota turistica Natal - lernando de Noronha - Recife. Para a co-

leta de dados, aplicou-se urn questionarlo serniestruturado. 0 recurso para 0 

processo Lie compreensao dos discursos foi a a,uil:sc tic amtc,ido. Do estudo, 

infcriu-se, a partir do que se observou, que Os turistas elaborarn práticas 'ol-

tadas a urn lazer que loca o tripe proposto por Durnaiedier (1979), aportando 

significados tic descanso, diversto c desenvolvirnento, assim corno elenientos 
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associados ao mercolazer trazido por Mascarenhas (2005). Perceberani-sc, 

ainda, vivéncias quc apontam para as expericncias dc oem, na perspcctiva de 

Cuenca (2000), por suas caracteristicas de gratuidade, prazer, contcmplacao 

e perda da noçâo espaço-tempo. 

PAIAVRAS-:IIAVF: Odo; lazer; viageni turistica. 

AB51'ItAci: This article discusses the meanints of tourist travel in the contem-

porary context. The method used from a qualitative approach was used in 

the theoretical research, delineating the etymological aspect of Conceptions 

of leisure. Just as the development of the historical course of what turns out 

to be a tourist trip. The niethoci also called aspects of ethnography, in its 

specificity for rmcro identi the meanings of travel for participants from 

a tourist cruise. Data collection took place from participant observation of 

passengers on a cruise on a tourist Natal - Fernando de Noronha - Recife, 

to collect data, we appiled a semi structured questionnaire. Resources for the 

process of understanding the speech was content analysis. The study inferred 

from what has been observed that draw tourists to a recreation and oriented 

practices that touches the tripod proposed by l)umazedier (1979) bringing 

meaning of rest, recreation and development. Well as iictors associated with 

the consumption leisure brought by Mascarenhas (2005). There was also ex-

periences that point to the experiences of leisure. In view Cucnca (2000) for 

their qualities of generosity and contemplation. 

KlvwoRr)s: leisure; tourist travel. 

Rtsusi: Cct article envisage étudier les significations du voyage touristique dans 

Ic contexte contemporain. A partir d'ne approche qualitative, l'tude s'utilise 

dc Ia recherche théorique, en delirnitant l'aspect &vmologique des conceptions 

de loisir ainsi que Ic cléveloppement de Ia formation historique de cc qui se 

presente comme on voyage touristique. L.a méthode a ëgalement pris les aspects 

de l'ethnographie, dans sa spécifIcité micro pour identifier les significations do 

Voyage pour les participants dune croisiêre touristique. Les donnees ont été 

prélevtcs de l'observation participante de passagers en croisièrc sur un tour 

touriste Natal - Fernando de Noronha - Recite. Pour rccueillir les données, 

nous avons applique on questionnaire semi-structure. Les discours des suiets 

out été soumis, en suite, a Ia procedure de l'analvse de contenti. L'ëtude déduit 

que les touristes élaborent des pratidlucs orientees vers un loisir qui touche Ic 

trépied propose par Dumazedier (1979) en portent Ic setis de repos, de loisir 

ci tie dévelnppement, ainsi que les facteurs associés au mercoloisir iiitroduit 

par Mascarenhas (2005). Nous pourrions parler aussi des experiences de loisir 
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danS Ic sens propose par Cuenca (2000), qui inclu ks qualite.s tie gratuitc, de 

plaisir, de contemplation Ct de perte de Ia notion d'espace-temps. 

Mors-ci.Es: loisirs; tourisme venir. 

RISUMEN: ii estudio consiste en comprender ins significados atribuidos a los 

viaies ttiristicos en Ia contemporaneidad. Es pucs tin estudio cualitativo. Em ci 

Sc convoca Ia Ia investigaciOn teorica para determinar los terminos ocrn, recre 

aci6n y aun desde el mismo sc hace un recogido historico sobre el concepto de 

viaje turistico. I'ambien hemos convocado Ia etnograha em su dimension mico 

para idcntificar los signihcados dcl viaje turistkos para pasageros de un viaje 

maritimo em Ia ruta Naa!-Fenrando de Noronha-Recife. Pira los analisis se 

convoco ci analisis tic contenido de Bardin corn enfoque fenornenolOgico. Dcl 

proceso inlcrimos desde In quc se observou, nianifestaciones tic los turistas de 

pricticas quc tocan al signiticado de oCio contorme convoca las tres dimen-

sioncs dc ocio de Durnazedier (1979): descanso, diversiOn y desarroilo; assini 

conio, elcmcntos asociadosal rncrcolazcr propuesto por \lascarenlias (2005). 

lanibien henios observado, vivencias que dernarcan para las experiencias de 

ociO, en Ia perspectiva de Cuenca (2000), por sus caracteristicas de gratuidad. 

placer, contemplacion y pCrdida tie la nocion temporal en Ia experiencia dci 

viaje por ci placer involucrado. 

PsL\IIR,5 dAVE: OCiO Viaje ttiristico. 

Introduçäo 

A eiaboraco cleste estudo se deu a partir cia pcsquisa intitulada "lurismo, entre 

consunio i,  conteiiiplaçao: estudo qualitativo sobre as viagens turisticas na contem-

poraneidade", em desenvolvimcnto no I'rograma de POs-Graduacão em l'sicologia da 

Universidade tie Fortalcza, no Ceará. 

Ressaita-se quc este estudo se encontra inscriclo no proicto "Ocio: representa-

çOes, priticas e funcOcs, na socicciade que centraliza 0 trabalho, sendo este vinculado 

ao LaboratOrio dc Estudos sobre Ocio, iabalho C lenipo Livre ((Y]ILM) da referida 

universidacle e Sc' vincula ao Crupo de Irabaiho oIId\1/LsiudOs Multidisciplinares 

sohrc ()cio e Icnipo Livre, cadastrado no Consclho Nacional de I)esenvolviinento 

Cicntifico e [i.cnolOgico (CN!k]) 

A iiivestigaçio pautou-se cm compreender o significado das viagens turisticas 

niim tempo social permeado pela pressa, para OS turistas destc tempo social em que 

sc vive. Para este trahalho, Ioram toinadas como foco as cxperiencias ot,scrvadas 
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numa viagern em cruzeiro niarItiino na rota Natal - Fernando de Noronha - Recife, 

adquirido por rncio de "pacote turiStico". 

Nesse contexto, 0 estudo desenvolveu-se a partir de unia abordagem metodolo-

gica ]uaIitatiVa, corn enfoque etnograhco, corn OS recursos da obscrvaçao participante, 

além de urn qucstionário semiestruturado, usado como guia para entrevista. 

Segundo l3aztin (1975), a etnogratia caracteriza-se comb urn estudo descritivo da 

cultura de urna cornunidade, ou tie alguns de seus aspectos fundarnentais. L, portanto, 

urn relato (subjetivo e objetivo) (Ia observaco de certa comunidade, i(iefltidade, on 

grupo cultural. Nessa perspectiva, cIa perniite que se adentre em dada diversidade 

sociocultural a medida que facilita, para 0 pesquisador, o desenvolvimento dc urna 

consciéncia critica dessa realidade. 

Outra etapa importante para a elal)oracao deste estudo refere-se ao levanta-

mento bibliograilco sobre as atualizaçOcs dos conceitos de Ocio e lazer, tendo em 

vista esciarecer as peculiaridades que evoca cada termo, suas distinçOes, Os pontoS 

de intcrseçao para suporte cias analises realizadas por meio do recurso da análise de 

conte'ido, convocada pelos elementos Vi\'enciais dos sujeitos, no que se retre a essas 

terminologias abordadas, assinl corno por suas aplicacOes a partir das observaçOes e 

dos discursos dos suleitos entrevistados. 

Assim, este estudo partiu de inquictaçOes que se expressam pelos queStiofla-

mcntos: 0 que significa para Os sujeitos o ato de viajar? 0 que motiva suas escolhas 

ao decid i rem pela viagelil? 

Ibrna-se plausivel para o estudo discutir como sao entendidas as concepçOes de 

viagenl turIstica, OCR) e lazer, baja vista serern categorias que necessitarn de delimnitaçao 

para a análise quc se desenvolvcu. 

Viagem turistica, urn breve recorte histOrico 

A viagern turIstica é urn fenOmeno do turismo que, historicamenie, veni mu-

dando sen sentido original, diferenciando-se a cada tempo social, pals c cultura local. 

Portanto, Iaz-se importante percorrer Os primeiros registros sobre a viagem e seus 

signiticados. Indubitavelmnente, \'iagem 6 urn termo amplo que gera diversos sentidos 

e, no intuito de a pesquisa situar-se no contexto da viagern turistica na contempora-

neidade, é interessante designar-se urn brcve recorte em scu percurso histOrico. 

Da Antiguidade ao inicib do século XIX, os vialantes caminhavam on se des-

locavam em rnigracoes, grandes navegacUes, cruzadas, peregrinaçOes por designios 

variados. Contudo, ao longo do tempo, Os sentidos das viagens translormarani-se, 

especialmente no mundo moderno, em signo de prazer, passando a ser fruto de urna 

voliçao iessoal (OR 1IZ, 1995). 
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Em sua obra Historia do turzsmo do nrnssa, Marc Bover (2003) realizou profun-
da explanac3o sobre a historiografia das viagens enfatizadas no contexto turislico, 

notadamente a de carátcr massiuicado. 0 referido autor afirmou que "o turismo foi 

inventado", expondo desde as prilieiras antecipaçOes ocorridas no seculo xvi. atravs 
de viajantes hurnanistas ávidos eni contemplar atralivos da Antiguidade na ltMia, 

passando lielas "revolucOes turIsticas" do seculo Xviii, no qual a cOnteniplaçaio da 

natureza c as priticaS nas estaçOes tcrmais, dentre outras inotivaçoes, prolongaram 0 

novo desejo do ir aos locais e realizar invençOes COOl sua descoberta do eXot iSino no 
tempo C no espaço, e, linalniento, narrando nlinuciosarnente 0 seculo XIX, enquanto 
o periodo clas balizas do turisino de massa. 

I)e acordo corn Bovor (2003), esse significativo fato social da cultura europeja 
do século xviii, Tin' Tour, foi urn fenomeno original nascido e desenvolvido na Ingla-

terra, que fez todas as revolucoes - industrial, agricola, linanceira. No caso espccIhco 

das viagons, caracterizou-so pelos dcslocamentos realizados por jovens arislocratas 

ingleses, dostinados do continonte europcu, coni duraçao media do seis meses a dois 

anos, frequenteniente aconipanhados por preceptoros e obras do graudes referCncias, 
lie grand tour, como tambem pelas loconiocoes dOS destinos termais, revelando-so 
como marco indicativo da iiiassificaco da viagem. 

A invençao dos lugares e das práticas do turismo, ainda olitista, é ama sonla do 

hisrórias singulares. A mais amiga é a do termalismo mundano. Os hritânicos 
inventararn em seguida a balneaçao marItirna e -a teinporada do inverno no 

sul da Franca ( ... ). Livros especializados oxplicavam como era preciso viajar, 

onurneravam as virtudes pedagogicas da viageni quo "forrna a juveniu(Ie', 

"afasta os prcconcei(os ,"leva a conhecer outros povos' No seculo Xviii, forani 

implantados todos us estereolipos que vivem ainda hoje do mancira roaciça 
(to )YER, 2003, p.  39). 

As viagens europeias no século xviii forani tambCm responsaveis, em grande dose, 

polo cullo ao cenirio natural dcntro do uma abordagern estCtica sublime. Honiens de 
gosto C educados quo viajavani para a lilia em busca de arte, história e antiguidades 

tinhani a oportunidade do, na longa e penosa passageni pelos Alpes, destrutar do 

selvagcm e do grandioso oferecido pelo ccnIrio da paisagern montanhosa. 
Os meios do transporte, sempre lentos, condicionavarn a travessia pelos Alpes 

em cadeiras, no lombo do inulas on inesmo a pé. Foram condicoes lécnicas do trans-

porte corn irrefutivel influCncia sobre 0 o!har do via jante, urn olhar cuja qualidade 

era nccossariamente outra quo a do viajante do sCculo xix, quo já porcorria a paisagern 

dentro do trern a vapor e, depois, pla autoestrada, em quo as coisas vistas so tornavarn 
urn "borrão7 
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Ia na concepçao de Salguciro (2002), tratava-se näo do \'iajante em expediçoes 

de guerras C conquistas, não do rnissiomrio on do peregrino, nem (IC cientistas ou 

diplomatas em missao oficial, mas sirn do grand tourist, conforme era charnado o 

viajante arnante da cultura dos antigos e de seus monumentos, corn forte inclinaçao 

para conteinpiar paisagens. Urn viajante quc dispunha dc recursos tinanceiros e tempo 

disponIvel nas prirneiras viagens registradas pela historiogratla da prática social dc 

viaiar por puro prazer C por aprcciaco a cultura. 

A cada novo periodo, urn numero expressivo de viajantes era atraido e tinha 

despertado 0 interesSe para esse ccnario que, aos poucos, foi se moditicando, de rnodo 

quc, no 6nal do século, o Grand Jour jii estava estabelecido para Os tilhos da classe 

media urbana (lormada por hurgueses). 

Por sua vez, contrario a concepcao experiencial-conternplativa de Salgueiro (2002) 

e serneihante a conccpçto de Boyer (2003), Santos Filho (2005) suscitou alguns ques-

tionarnentos referentes aus aspectos de conternplaçao da paisagern, reforcador de sua 

cultura, apreciativo das artes e de edilicacao pessoal por parte dos viajantes do Grand 

tour. Em suas palavras, este autor opôs-se a ideia de Valéria Salgueiro no sentido de: 

[.1 pensar 0 fenomeno (10 turismo nio conio algo definitivo, mas, sini, como 

uma construçao histOrica que veni sendo moldada segundo o deseiivolvimcnto 

das relacOes de producio. [ ... ] Os lazeres começam a ser comercializados, sejarn 

no Grand Tour on por Ihomas Cook C corn o direito as fCrias, apesar de estar 

marcado por lazeres e turismos resultados de urna estratiñcaçao social e econô-

mica injusta c discriininatória (IC riCos que (lest rutarn das pralas europeias, e dos 

pobres, nos encontros familiares e cultos religiosos (SANTOS 1111-tO, 2005, p.73). 

Nos relatos do autor cm referCncia, enquanto jovens aristocratas, jii iniciados nos 

m () odelos dc prOduca industrial, deleitavarn-sc Cm prazer c contcniplavarn paisagens 
e obras ar tisticas mis grandes viagens, joVens plebeus, por sua ve7, usufruiam de s.us 

lazcres nas atividades do cotidiano familiar e religioso, pois, naqucle periodo, espe-

cialrnentc para esta classe social, trabalbo c lazer nao se distinguiarn, dernonstrando 

o carátcr estratihcado e hierarquizado dessa atividade desde Os prirnórdios. 

A viagern turistica, portanto, parece vir caracterizando-se como urna atividade de 

lazer permeada pela lOgica econornica utilitarista e funcionalista, favorvel a apreensdo 

(IC experiCncias prazerosas de acordo coni 0 preco que se pode pagar. 

Do Grand Tour as viagens em pacotes 

Considcrou-sc, no inicio, que urna caracteristica e.sencial (los Grand Tours era o 

fito de que as viagens iiao se davani nurn tempo de ruptura COfli 0 trabalho. Na verdade, 
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o Grand Thurist era urn privilegiado, cu jas viagcns iio cram custeadas pelas eColiomias 

do scu trabaiho. Isso, contudo, ë bern diferente do que veio a ocorrer corn o lurista 

moderno, aquele do charnado turismo de massa que se expandiu na Europa ao longo 

do seculo xix ate os dias de hoje, corn individuos usufruidores de pacotes turisticos. 

ldcntilca-se, no contexto SOCiOCCoflOmico, cultural e politico atual, urna mudan-

ça de cixo do tempo social dominante, a partir da mecanizaçio do processo produtivo 

C, agora, corn a aceleracao do ritmo dc vida. Torna-se contraditOrio o objetivo da 

socicdadc produtivista as necessidades cxistenciais, estruturando a vida de forma a 

cxcluir o tempo para sic para a familia, c ccntralizando a vida no tempo para o trabaiho. 

C) forte apelo ao consumo invade as atividades de lazer, assim corno a viagem 

turistica. A essCncia do lüdico, que ë a liberdade dc escolha, de decidir o que lizcr scm 

qualqucr conslrangimcnto, é ainda urn privihgio dc poucos. A inabilidade mcdiantc o 

tempo livre, a liberdade toihida c a sociedade accicrada cncontra-se representada, na 

contemporancidade, na husca pela satisfaçao total c irnediata, ambiente da reinvcnção 

permanenre do consurno e dos rnodos de vida. Corn o consumo dc cxperiència, foco 

do capitalismo conternporãnco, o hedonismo Sc impos corno urn valor Suprerno, 

ocasionando relaçoes superliciais, fluidas. 

E comum presdnciar turistas cm pacotes dito ecolOgicos em visitaçOes que 

olercccni sensaçOes de choque. Prcqucnternente, as posturas ctnoccntricas cnxcrgarn 

o nativo da cornunidade visitada COfll() pobre, selvigem OU primitivo, registrando 

em lotus a cultura local e, posteriormenic, cxibindo-as, no retOrno dc suas viagens, 

conio troféus de safari. Viagens formatadas, institucionalizadas c rcduzidas na suas 

possihilidades de fruiçao. 

Essa viagcrn turistica não favorece uma experiéncia autCntica, promotora tic 

enriquecimento, pois acontece corno urn processo cxtcrior an sujcito, a favor tie urna 

logica niercantil, urna vcz quc, frequentemente, ocorre cm cenarios criados onde 

esses SUlditos nao participam da claboraçao da sua viagern, 0 quc podc compronleter 

a cxperiCncia cm termos de sat isfacao. 

Por outro lado, uma viagern turIstica distante dcssc contexto perrnitc intcraçOes 

entre cuituras difercntcs, desenvolvimento do su jeito, contcmplacao do ambiente, imer-

sao na cuitura local, trocas culturais, interaçOes, conhecirnento da história, e, ainda, na 

dimcnsao suhjetiva, proporciona poder criativo, humanizaçio, satislaçao na CXperiCticia 

eti Si, convertendo-se o sujcito viajante em protagonista da sua própria experiCocia. 

Cansideraçoes sabre a termo lazer 

Etimologicaniente, o lazer origina-se dos termos latinos lice re/licet, que criados 

pela amiga civilizacao rornana, relacionavarn-se corn o permitido, sobretudo consi- 
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derando OS inomentos em quc cessavam os dcvcres e as obrigacOes. A gestacão (10 

Ienomcno lazer, como esfera propria c concreta, deu-se, paradoxalniente, a l)artir da 

Revuluçao Industrial, aparecendo como urna resposta a reivindicacOes sociais pela 

distribuicão do tempo liberado (10 trabalho, e assurniiido, cni urn primeiro momenlo, 

0 sentido (IC descanso (M.\RcEI.IJNO, 1983). 

Segundo Claude Charron apud Camargo (1998), o lazer é o conjunto de alivi-

dades que Sc cuniprem, uma vcz terininado o trahalho cotidiano, senianal oil anual. 

As atividades podem ser bastante divcrsas, como praticar esporte, realizar trabaihos 

voluntarios em casa, participar de jogos, carninhadas e excursOes, layer trabaihos ma-

nuaiS, ir ao cinema, militar politicarnente, icr, fazer cursos noturnos, aRm das ati-

vidades socials que são prazenteiras. Em suma, é uma mescla muito heterogenca de 

açOcs c tarefas do corpo e da mente, que sao satis atórias porque 0 in1ividuo pode 

escoiher I ivrernente. 
Para Renato Rcquixa (1980), o lazer e visto como uma ocupacaO não obrigato-

na, ilc livre cscolha do individuo que a vive, e cujos valores propiciam coudicOcs dc 

recuperação psicossomatica C (IC dcscnvolvirnento pessoal e social. 

Nesse contexto, outra discUSSao pertinente vai ao encontro ila rclaciio entre 0 

lazer e o consumo, urna vez que este cotejo iniplica mais do iiuc urn pieenchiiiiento 

material dc urna necessidade em urn espaco externo ao ambiente de trabalho. Segundo 

Werneck (2003), o consunio pode ser compreendido sob vários entoques, sendo prig-

rizadas, nesta análise, as perspectivas da racionalidade cconômica e da racionalicladc 

SOCi0pOIitiCl. 
()utra terminoiogia que precisa scr esclarecida, baja vista ser confundida por 

infimeros autores da area enquanto sinónirno de lazet, diz respeito ao ocio. Urna cx-

perielicia quc toca urna dirnensao distinta e, ao mesmo tempo, equivalente das esferas 

dos tcliipos sociaiS. 

Ocio na contemporaneidade 

Ao longo da histOria, a conccpçao de oCio sofreu inümcras transforrnaçOes, 

tendo a mais radical delas ocorrido na modernidade - época na qual 0 irabalho e a 

racionalidade tornam-se urn dos priricipais nortcadorcs da vida dos indivIduos. Eti- 

rnologicamcntc, it palavra Ocio encOntra-Se associada a psicagogia, urn fundamento 

arcaico implicado no processo de formacao dos homens da Gréca Clãssica (séculos 

vu ac. C VI ac.). Permite-se dizer que cia represcnlava urn aprendizado rcsguardado 

a preccitos como a potencializacao dos talentos e o autoconhecimento (s\LlS, 2003). 

I)e urn ponto de vista pessoal, o ócio integra a fornia de scr de cada pessoa, 

tornando-se cxpressao de sua identidade. No cntanto, a vivéncia do Oci() nao 6 
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dependente da atividadc em si, ncrn do tempo, do nivel econômico ou cia forrnacao 

de quem a vivencia, mas sirn de sua reIaço corn o sentido atribuido por LILIC111 a vive 

(cuiccA, 2000). 

Josef Pieper (2004), cm o O cio e a exisincia, indagou sabre a t2xperléneia dc 

ôcio a partir da lOgica da conternplaçio festiva. Urn movinlento cm que o su)eitc) 

transgride dada funcao social, eliminando a espaço eo tempo, adentrando, entäo, urna 

contemplaçao do mundo enquanto urna totalidade e realizando a Si mesmo Corno urn 

ser projetado para a mundo coma urn todo. 

Em sua cornprecnsao, 0 adO pode ser analisado sob duas perspeCtivas: objetiva 

c sub etiva. Do paulo (Ic vista subjciivo, tern relaçao corn a vivncia de situaçOes c 

expencndias prazerosas C satisfatOrias; já do ponto de vista obietivo, relaciona-se corn 

a prtica de algumas atis'idadcs (\\I,LE, 2000). 

Assim, 6cio vein se inserindo nesta contemporaneidade Como a ambito da expe-

riência livremente escoihida, exprcssho de identidade c subjetividade, desvinculada das 

obrigacOes c pressoes de quaiquer ordem. Ele se relaciona corn a rnotivaçao intrInseca, 

nias possivel a partir (hi consciellcia deste valor. 

"Diärio de bordo": aspectos observados na 
experiëncia cia viagern 

() navio dota--se de capacidade de transporte para 650 passagciro.s e 15.781 to-

neladas. Ii constituido de 11 deques, dos quais oito ficarn disponiveis para movirnen-

taçao c usa dos passageiros. As cabines dc acomodaçao dividern-se entre as oticiais e 

I uncionarios prestadores de serviço. 

Os oito dequcs destinados a rnovimentação e ao uso dos rcteridos compradores 

do pacote turistico constituern-se da seguinte format ( I ) Fortune Deck - cassiflo C 

cabines; (2) Cedars Deck - hail de acesso ao navio (serviço e passeios) e cabines; (3) 

Phoenicia,, Deck - Sliotex Office Reception, Duty Free, Travel \%iluc Shop, I'hoto Gallery, 

ha/Ide acesso ao navio; (4) Merry Deck - Mermaid Restaurant (vista panorarnica paris 

piscina), Ref lections Lounge, Reflections Bar, Dance Floor, Business center, Stars Show 

Lounge, elubinho da criança (miiquinas de iliperama) c biblioteca; (5) Boat Deck— spa, 

massagern, hospital, salao beleza, Horizont Buffet, cabines luxo; (6) Sun Deck - aca-

demia, sauna, pisciusas, bar (area cxtcrna); (7) Compass Deck - bar do primeiro piso, 

minicampo de golfe, piscina (area externa); e (8) Panoramic Deck - bar do segundo 

piso (area externa). 

Os turistas compunharn, precIotninaiteuiicuite, nina faixa etiria cntrc 18 e 54 

anos, segundo as registros de bordo do navio. Obscrvou-se urn nOmero mInimo de 

crianças participando cIa cruzeiro. A populacao de passageiros era cornposta somente 
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de brasileiros, que, em sua niaioria, realizavam pela primeira vez urna viageni nesse 

tipo de transporte. 

1)urante o percurso, observou-se, quanta a disposiçao das dependencias do 

navio, quc os passageiros buscavarn, corn major trequencia, as deques 6, 7 e 8 (seto-

res externos), onde se encontravarn as piscinas, a academia, a sauna c a minicampo 

de golfe; des tanihérn buscavarn 0 bar do primeiro j)iso (deque 7) e o do segundo 

piso (dcquc 8). 

I)entre os equipamentos relatados, perccbcu-sc a prcdileçao pela, piscina, pclOs 

hares e jiela pane externa do navio. Ressalte-se que esta filtinia referéncia servia como 

cspaço PdO qual OS turistas optavam quando nao participavarn da programacao 

estabelecida pelo cruzeiro. I)essa lorma, ohservou-se que, nos retridos ambientes, 

OS passageiros dernonstravam contemplar o entomb visitado (o mar, Os pássaros, os 

relevos das costas, os barcos pesquciros), além de falarem por telefonc corn parentes, 

amigos etc. 

0 Horizont Buft?t era frequentado apcnas nos penodos destinados a aliinentaçao. 

o Travel Viluc Shop (deque 3) representava urn mini-shopping de luxo no cruzeiro 

e, apesar de Sc perceber certo fluxo nesse espaço, 0 registro dc compras foi, durante a 

percunso do programa, baixo, segundo funcionánios do setor. 

No hospital, forarn registrados, segundo o relatu do medico, apresentado no 

&iltimo dia da viagern, apenas cinco casos resguardados a problernas de enjoo e mal-

-estar, causados pelo halanco do navio. 

() dequc 4 tinha urn predorninio de passageiros a noite, baja vista as shows 

(apresentacOes de piano, rntisica ao vivo), as mostras de comédia, as concursos de 

caraoqué, e o bar. A hiblioteca funcionou Coma espaço para jogos de carta e dominO. 

o clube das cnianças funcionava apenas durante o dia, destacando-se a existCncia de 

unia quantidade minima dessa popiiIaçio. 

Descritas eSSaS perecpçOes e ohservacocs coihidas no transcorrer da viageni 

(durantc os cinco dias), pane-se agora para outro moniento do estudo: a análisc 

dos dados extraidos do referido cruzeiro, durante o sen percurso, e ainda a partir de 

algumas impressocs dos compradores de pacotes tunIsticos. 

0 sentido da viagern para os turistas 

Segundo Minayo (2000), o mCtodo de anhlise de conteUdo ajusta-se tantO a ar-

ticulaco dos dados das pesquisas (IC viCs qualitativo quanto h análise dc trahaihos de 

cunho quantitativo. Bardin (1977) afirrnou que a anculise (IC conteiido abrange as seguin-

tes prerrogat iva.c: explidtação, sistematizaçao e expiessao do conreudo das mensagens. 

Esses elementos vão de cncontro a construçao de urn discurso IOgico e justihcado. 
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Diante do colocado, ressalta-se quc a pesquisa, dentre os métodos de coleta de 

dados, utilizou-se do questionarlo serniestruturado corn duas perguntas norteadoras 

("0 (Iue motivou a realizaço desse tipo de viagem?" F "Qual o sentido que cssa 

viageni apreSenta para vocé?") e duas fechadas (sexo e lixa etiria). 

Valendo-se, para este estudo, das indagaçOes de cunho livre, elegeram-se, a 

partir dos objetivos propostos, quatro lalas compostas por dois discursos de homens 

e dois de muiheres, corn id'ades entre 18 e 54 anos, que forarn analisadas e discutidas 

no desenvolver (10 trabalho. Vale salientar que se efetuou tal escoiha em virtude das 

limitacOes postas para urn texto desta natureza (nt'irncro de piginas etc.). Ressalta-se 

ciuc a escoiha dos discursos priorizou enfatizar o fator varit-thilidade, haja vista ser urn 

ekmento quc traz signiticãncia arnostral para as análises. 

A seguir, podern ser viStos, entao, Os trechos-chave recolhidos: 

Caracterizaçao - Hornern, 22 anos: 

1. ( ... ) o principal eleniento quc me fez viajar neste cruzeiro toi o fato de 

conhecer urn nOvo lugar e urn lugar tao rico como Fernando de Noronha (sic). 

2.( . . . ) essa viagem tern o sentido de encontro cm farnilia, pois neste cruxciro 

conseguimos reunir pais c fllhos. Foi urna viagern muito gratiticailte (sic). 

Caractcrizaçao — Nlulhcr, 54 anos: 

(.. ) principais motivos da viagem: apreciar o ecossistenia da ilha; viajar cm 

fanillia corn us 6lhos; curtir tuna viagem niaritima (sic). 
( . . . ) principal senrido da viagern foi estar corn a familia e desfrutar ncste 

lugar paradisiaco (sic). 

Caracterizaçao - 1-lorneni, 48 anos: 

( . . . ) a questao do novo, urna vez quc é niinha prirneira viagern dc navio. Por 

a ter vialado por terra em muitas outras ocasiOes e tambérn ter tido Otirnas 

referéncias quanto ao prazer de fazer urna viageni dessa natureza (sic). 

(.. 4 o sentido de tc,ntar entender, on melbor, rcconhecer, ii valor da corageni, 

da deterniinaçao, de ser arrojado o suficiente para enfrentar o desconhecido e 

descobrir valores, outras terras C conquistas peSsOais. Isso porque, na irnensidao 

do mar, lembro-me de corno deve ter sido a experiencia dos navcgantes do 

passado, que por sua corageni e visüo de futurn mm trouxerain a esse estado 

de prazer, conheci nento e hcicza (sic). 

Caractcrizaçao - Mulher, 18 anos: 

urn sonho e realizaçao de trabaiho (sic). 
(. .. ) muito born (sic). 
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Mediante Os discursos, foi elaborado urn quadro anaittico, dividido em trés se-

tores - populaçao, R (unidade de registro) e tv (unidade dc contexto) - cujo ohetivo 

primou por adequar-sc didaticarnente i proposta iie Laurence Bardin (1977) da andlise 

de contcido, e aos proprios dados levantados no contcxto do trabaiho. Desses dados, 

forani extraidos trcchos, no interior das falas, a partir da técnica da análise temtica 

(leitura tiutuante, escoiha do material e elaboraçao dos iiidicadores) ou, segundo a 

autora em qucstäo, nas operaçocs de desmembrawento do texto cm uiiidades, on 

seja, descobrir os diferenics nucicos dc sentido quc constituem a cowunicação e, 

posteriormente, realizar 0 scu reagruparnento em classes ou categorias. 

Iisam-se duas terminologias especihcas nos processos de análise: unidade de 

registro (Uk), cuja prerrogativa resguarda-se a urn recorte semanticO (10 texto liiC?iOT-

o discurso do sujeito (a Ii1a): e a unidade de conlexto (UC), quc, em sintese, deve fazer 
compreender a unidade de registro - implica unia construçao dedut iva (palavra-chave) 

(i(IC descreva o signilicado do trecho trazido. 

Em todo o processo da amilise qualitativa, buscou-se apolo nos fundarnentos 

do rnctodo fenomenologico, havendo preocupaçao corn a experiéncia a parti r da 

realidade observada, o que leva a compreensao dc due cia 6 consiruida socialmente e, 

por sua vez, não pode ser Onica, de modo que existem, assim, infinitas possibilidades 

de intcrpretacão. 

Quadro 1 Ariálisc dc conteddo 

n populacao [unidades de registro (ur) unidades de contexto (uc) 

1 Hornem. Corihecer urn novo lugar Conhecirncnto!dcscobcrtd 
22 anus 

Viagern rnuito gratihcantc Des.anso/satisfação 

2 Mulher, Apreciar 0 ecossistema (Ia ifha Pcrccpcäo estética 
54 anus 

Curtir urna viagcrn marItirna Divcrsäo 

3 Hornern, Prazer dc fazer urna viagem dessa Prazer 
48 anos natureza 

4 Mufher, ReaIizaco de trahaiho Satisfaco 
18 arms 

funk': cfabor,ido pelos dutores em junho dt'2010, epuirdo orrenta(Oes d,i rnctmioogia de ,sniIise de conteudo dc' Bardin 

(1Y97). 

Interpreton-se, a partir da coleta de dados (os trechos significativos/ui e as 

palavras sinteseshic), que a populacao amostral representada pclo género masculino 

aprcsenta, no sentido dos seus discursos, eleinentos quc resguardarn nina vivéncia 
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turistica patitada nos preCeitos do lazer, segundo as concepçOes de 1)umazcdier (1976 

c 1979), on seja, ii ma prática exercida a margem das obrigaçOes sociais, interligada a 

uma funç5o de descanso, desenvolvimento cia personalidade e diversio - conhecida 

por estudiosos conio a teoria dos trés "D' Requixa (1976) cornplenientou essa con-

ccituaçao ao inferir que o lazer constitui-se como sendo: 

1...] uii Coilittilto de ocupacOes as quais 0 individuo pode entregar-se de livre 

vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou 

ainda para desenvolver sua inforrnaçao on Iormaç3o desinteressada, sua par-

ticipaçao social voluotária on sua Iivre capacidade criadora, apOs Iivrar-se ou 

dcsemharaçar-se (las obrigaçOes protissionais, tinnliares e sociais (REQUIX.A, 

1976, p. 33). 

I3ramante (1998) observou ainda que o lazer, na prática da sua vivéncia, estii 

relacionado diretarnente as oportunidades de acesso aos hens culturais, OS quais sio 

determinados, de forma geral, por fatores sociopoliticos C economicoS, C intluenciados 
por latores anihientais. Por meic) dessa acepçao, seria possivel ineluir 0 discurso do su-
jeito nftmero 2, posto que urn doS fragmetitos da sua fala tocou esse sentido. Para tanto, 

percorrendo ainda esse discurso, observou-se a presença do elemento esttico, urna Va-

navel que, dependendo do sen contexto de uso c interprctaçiio, adentra a esfera do ócio. 

Nessa perspectiva,Arrovabe (2006) tratou a dimensilo esttica do Ocio corno urna 

experiéncia dinâniica que requer,da parte do pesquisador, certo esforco no que Se rcfcre 
a distinguir relaçoes, identificar os sistemas sirnhOlicos on destrinchar os signilIcados. 

John Dewey (1949) charnou a atençao para aqucies niotnentos Concretos na história 

do indivIduo, quando determinados processos de vida adquirem urna intensidade e 
nina unificacao em tomb dc urn objeto, de urn aContecirnento on de nina situaçao. 

No sujeito 4, depara-se corn urn trecho signilicativo clue  representa urn tipo tie 
realizacao sentida que atravessa os ambitos do trahalho e fora dde. Observa-se urn 

tipo de cxperiéncia rnarcada por uma dimensao privilegiada da expressáo hurnana 
dentro de urn tempo conquistado, materializada por interrnédio de uma experiéncia 

pessoal criativa, de prazem e que nâo se repcte no ternpo-espaco. Eta é enriquecida 

pelo seu potencial sociali7ador e determinada, predoiiiinantemente, por nina grande 

motivaçao intrinseca e realizada dentro de tim contexto marcado pela percepçäo de 
liherdade (SAt IS, 2004; CUENCA, 2000; MARTINS, 2008). 

ConsideraçOes hnais 

A part ir do processo relatado, muitas possibilidades Sc manitestani na proposta 
de Sc investigar sobre os sentidos atribuIdos por turistas em Viagem nuni cruzeiro 
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maritimo. Assim, por exenlplo, o processo revelou manifcstaçOes, por parte dos turis-

Las, de práticas voltadas para urn lazer na proposta de Duinazedier (1980), focada em 

descanso, diverso e deseiwolvimento, principalmente 110 que diz respeito as ativi(lades 

bra do cruzeiro: pasScios maritimos (merguihos, passeios de lancha, banhos dc mar 

etc.) e terrestres (passeios nas cidades, iias praias etc.). 

Em outra possibilidade, c de acor(Io corn o relerencial teorico convocado, as 

cxperiéncias a partir dos sentidos atribuidos a estas, impressos tins discursos dos 

su)eitos, Ievarn a inferir que, em aiguns mornentos, it viagem torna 0 sentido de expe-

riência estëtica e de elerncntos do ócio autotelico (cUENC..\, 2000), sobretudo naqueles 

monientos tins quals os passageiros rompiam a rotina estabelecida pelo programa 

prescrito, como contemplando it natureza (paisagens arboreas, o iiiar, OS pássaros, a 

lua etc.), por exemplo, em conuluencia corn aspectos, corno gratuidade, ctirninacao 

da noçao tempo-espaço, prazer, autonornia na escoiha da experiência etc., alérn dc 

suas rnotivaçOes intrInsecas resguardadas an próprio ãinbito do proccsso de viagem. 

Ressalta-se que essas caracterIsticas nao forarn as ñnicas encontradas nas ob-

servaçOes C percepçOes durante a viageni no cruzeiro, pois, por rneio da metodologia 

etnográhca ik cunho fenotnenologico, eneontrararn-se configuracoes de urna pratica 

que Sc direcionava ao contexto de urn lazer consurnista. 

A incorporaçao desses \'alores resulta na satisfacio na busca pela lOSsc  (conipra) 

ile objetos, direcionados pelo ato de consurnir. Nessa direçao, !vlascarenhas (2005) 

apontou que plataforma mercantil constitui-se, atualmente, como mais urna fliafli-

festaçio do lazer, C esta representa a forma doininante de tal fenOrneno em tempos de 

hipermodernidade consumista. 

Nesse contexto, OS espaços para 0 lazer passani a ser direcionados ao alo ahe-

name dc consurnir. A conSequencia advinda desse processo é urna ilusoria scnsaçäo 

de prazer c satisfaçio imediatos, resultando em efeitos de aborrecirnento, tedjo e vazio 

apos determinado periodo de pratica. 

Para aléni dc mero ncgocio, retoma-se it ideia inicial das viagens a partir do 

pensalnento de que esse ato deve ser, ames dc tudo, utlia manufestaçao do desejo de 

transforrnaço dc si, no encontro corn o outro, que pode envolver algum consutiio, 

porérn estc nto represenlaria o fim da experiência de viajar. 

Para finalizar, entende-se quc as viagens turIsticas podem ser atividades de lazer 

plenas de experiéncias prazerosas corn urn tim enì Si rnesnias, percehidas pclo sujeito 

como rnaior grail de autenticidade e autonornia. Viagens estas que podern elevar 

CSSC hornem iiiserido 110 contexto social consurnista a titnibein leva-lo a perceber-se 

protagonista de sua viagem proporcionando rnomentos de descoberta, aprendizado, 

conteniplacao, intcraçao, descanso, desenvolvirnento, diverso, 
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Direito e turismo 

L ivia Maria A rmen tanG Koenigenstein Zago 

RFsusIo: Enquanto it seguiida matoratividade econóruica do planeta,o turismo 

ainda carece de comprecnsao jurid ica ruals ampia qLIC contemple todos os 

cnvolvklos em atividades turisticas, garantindo-Ihes direitos e impondo-Ihes 

devercs de maneira niais especifica e direcionada. Nestc ensaio, a autora partc 

(IC consideraçoes histOricas sobre o Direito e o turismo, que considera os dois 

fenomenos sociais niais antigos da humanidade, para, então, relletir sobre o 

conceitojuridico, on a falta de urn conceito juridico para 0 turisnio, assirn como 

sobre as faces püblica e privada que contemplam Os atos e tatos pertinentes 

a atividade turistica no ordenamento jurIdico. A partir dessas reflexoes, cia 

defende e sugere vocaçao, objeto, principios, compronuissos e configuraçOes 

peculiares ao l)ireito do Turisnuo, para que se configure dc fato coffin ramo 

autonomo do I )ircilo brasileiro. 

PAI.\vR-s-cIrAvE: turisnuo: conceito; l)ireito privado (10 turisiuuo; Direito pdblico 

do turiSiflo. 

Aisis,cr: As the second major economY ol the Hearth, Tourism is not contem-

plated vet with a wider juridical comprehension involving all the actors in the 

tourism activities, their rights and their responsibilities in a more specific and 

directivewav. Coming from historical considerations about Law and ]ourism, 

I )outora cm Dircito do Estado e lirre-docente, pela Lniversidadc de São Paulo - tsi'; prolessora 

doutora no curso (IC lazer e Furismo da Escola (IC Artes, Ciéncias e Humanidades da Universidade 
de São Paulo - EALII!( si' (onlato: ma Art judo Itch io, 1.000 - 03828 -000 - São Paulo!si'; e-mail: 

Iiviazzsgo@ierra.coni.br.  
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considered the two older social phenomena in the 1-lumankind, the author 

reflects on the juridical concept or on the absence of a juridical concept for 

Thurisni, as well as on the public and private faces of the law involving acts 

and facts in tourisiri activities. Based on these deep reflections, specific voca-

lion, object, principles, commitments and configurations peculiar to Tourism 

Law are suggested and defended, so that it can he in fact characterized as an 

autonomous branch of the Brazilian law. 

Kiywoiws: tourism: (lcflnition; private law of tourism; public law of tourism. 

R:suM: Comine Ia deuxienie activité èconomique de Ia pianète, Ic tourisme 

n'a toujours pas comprendre juridkjue plus large qui comprend toutes les 

personnes irnpliquees dans lcs activitEs touristiqucs, leur garantissant des droits 

ci de leur imposer des devoirs dune inwiière plus specifique et cihlee. I)ans 

cet cssai, i'auteur de Ia partie historique dc Ia loi du tourisme, estime quc les 

deux phénomèncs sociaux plus anciennes de l'humanité, pour réfléchir sur Ia 

notion juridique, ou l'absence dun concept juridique pour Ic tourisme ainsi 

que sur faces qui comprennent les actespublics et privés ci les faits Sc rappor-

taut au tourisme dans Ic système juridique. A parfir de ces rèflexions avocats 

ci propose d'appeler, i'obiet, les principes, ics engagements ci les paramètres 

propres a Ia loi sur Ic tourisme, qu'ils effectivement mis en place en tant que  

branchc autonome du droit brésilien. 

Mors-cirs: totirisme: concept; tourisnle droit privé droit public du tourisme. 

RESuNIIx: A rnedida que Ia segunda actividad econóniica en el plancta, ci 

turisnio todavia carece de La comprensión juridica mas amplia quc induye a 

todos los involucrado sen Ia actividad turistica, garantizando los dcrechos e 

imponer en ellos los dercchos de una inanera niás especIfica y focalizada. En 

este ensavo, ci autor dc Ia parte histórica de Ia 1ev y turismo, considera que 

los dos fcnOrncnos sociales mis antiguos de Ia humanidad, para retlexio-

nar luego sobre ci eonccpto jurIdico, o Ia falta de un concepto juridico 

para e turismo, asi como en rostros que son actos pt'ihlicos y privados y los 

hechos rclacionados con ci turismo en ci ordenamiento juridico. A partir de 

estas rellexiones defensores y sugiere llamar, obeto, principlos, comproinisos 

y conhguracion ünica de Ia Ley de Turismo, que en realidad creada como rama 

autónoma dcl I)erecho hrasilcno. 

PAI.tnIus CIAvI: lurisino: concepto; turismo dc derecho privado: turisrno (IC 

derecho piibIico. 
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IntrodLlção 

l)csde as sociedades niais prirnitivas, dois tcnornenos signihcattvos acornanhani 

0 hornern, Coil) sciis sonhos, sua forca, seus medos, esperanças e alegrias. 0 prinleiro 

refere-se ao [)ircito. Da natureza gregiria do ser hurnano que o obriga a viver em so-

ciedade, emerge a necessidade de normas para a convivencia nOS grupos e entre des. 

0 segundo fenOmeno ref crc-se ao turisrno, que permite ao hornern a alegria do lazer, 

alérn da integracao C do conhecimcnto de scres, culturas e sItios diferentes dos scus. 

0 Direito acompanha o homern desde antes mesmo do rnisterio de scu nasci-

nientO ate o rnistcri() de sua n)Ortc, assim corno acornpanha sua sociahilidade. Tarn-

bern o acompanha em seus deslocarncntos turisticos, e dc tal forma que o 1)ireito e o 

turisrnO téni profundo entrosamento. Esse entrosamento é tao interessailte c peculiar 

que o turisrno se identifica e Sc relaciona corn rnuitos dos rarnos do I)ireito existentes, 

ate em sua tipologia. A siiriplcs indicaçio die urn turismo ecologico, de urn turismo 

rural, dc urn turismo urbano, poi exemplo, jl indica o relacionarnento corn o Direito 

Ambiental c corn 0 1)ireito Urhanistico, p'  exeniplo. 

() estudo do 1)ireito exige rigor c preciso, pois 0 l)ireito e ciCncia. Mas tarnbCni 

exige sensihilidade c comprcensäo rnuito grandes, já quc deve disciplinar o que C hu-

maim. 0 turismo, por scu turno, consiste em segnlento de harrnonizaçao cotre Os povos 

e de respeito i diversidade, e esta inserido na Constituicao Federal brasilcira corno 

lator de desenvolviniento social e econornico, de obrigatoria prornocao e incentivo por 

partc da Uniio, do I)istrito Federal, dos Estados e dos Municlpios. Como fenOrneno 

dc ordem econornica, 0 tUriSll)o traz divisas para o Pals, e e importante gerador de 

crnprcgos. lambern possihilita 0 intercâmbio cntrc pessoas C culturas, 0 que ocorrc 

por interrnedio do transporte - terrcstre, aCreo, n)aritinio, virtual, nacional, regional, 

con)uulitario c internaCioilal. lrnplica a prestacao de scrvicos fomentados, fiscalizados 

e disciplinados pelo Estado. () exercicio da atividade turistica exige a elaboraçäo de 

contratos, pactos, acordos, ajustes, cu)ovenios, consorcios, bern como a utilizaçao de 

intermediarios, gerando obrigacoes C responsabilidades. 

Por estar tao intrinsecarnente ligado a natureza humana, 0 turismo resta afetado 

tambeni por unla face perversa que Se conhgura, por exemplo, na degradacao do rneiO 

ambiente natural ou construldo, assim corno nos crimes contra a honra e a dignidade 

hunanas. Esla ultima configuraçao retrata o larnentavel e equivocadainente deno-

minado "turismo sexual", que envolve os menus protegidos, a exeniplo de mulhcres, 

CriançaS e adolescenies, vilipendiando, sobretudo, as pessoas originarias (IC palses corn 

n)enor l)odler  economico. 

Nesse cenario C que Sc pergunta SC existe uni COiiCeitO geral dc turisrnO sob 

o aspecto juridico. A doutrina, nesse sentido, C deficitaria C vaga. Como 0 turisn)o 

ConStitUi fenônieno juridico muito novo, o Direito se ressente die urna elahoraçao 
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doutrinaria de peso. 0 que existe, ames, é urna esparsa k'gislacao sobre lurismo, na 

qual it abundSncia, akni de desnecessária, apenas confunde. 

0 conceito de turismo 

() conceito jurIdico de turisnio iiao é objeto de atençao doutriniria, nâo cons-

tando dos manuals sobre o I)ircito do Turisrno. Essa questao encontra barreira em suas 
multiplas tacctas,assini COmo na expans5o dc sua tipologia. Inicialmente considerados 
como viagens turisticas apenas Os deSk)carnentos por later, hoje näo sao menos turls-

ticas as viagens de trabaiho, para participaçso cut congressos, por n)otivos de doença, 
por razOcs dIC ordem religiosa, e mesmo dIC sexo, dentre outros tipos. 

Outra dilicukiade que Sc agrega a diversidade dL' tipos que o turismo tern é quc 
o fenônieno, akrn de juridico, é SOciológico, economico c politico. Estudar o ConCeito 
dc turiSil)O envolve conhl'Cjiflento e refcrència das normas internacionais as normas 
edilicias; alërn disso, implica a regularncntaçao e a proteçaouridicas dc intercsses 
antagonicos: de u m rn lado, os epresarios e as enipresas de turismo e, dc Outro, 0 

consumidor (10 turismo. Os empresãrios do turismo sao Os propnetarios dc hotels, 
pousadas, pensOes, hospedarias em geral, campings, agèncias e operadoras dc viagens, 
bares, restaurantes, setor de diversoes e espetaculos, esportes, transportes terrestres, 
marItimos e aCreos, enfirn, todos os que servern a cadcia turIstica. 0 turismo pode, 
aitida, ser prestado pelo proprio Estado. 

lissa natureza mista do turiSmo, que C puhhca e privada, iniporta cm que a Ad-

rninistraçSo l'ühlica tenha papel relevante nas areas de foritiaçao, irnplementaçao C 

aconipauhaniento das politicas p6blicas sobre 0 turismo, sobre 0 toincnto, a liuiitaçao, 
a sanção e a disciphna da atividade turIstica. 

Carmen Ferniindez Rodriguez (2001) destacou a delIniçao de atividades turisticas 
extraida de urna dais viirias leis espanholas sobre 0 turisnio, o Decreto n. 231, de 1965: 

I ...] sao todas aquclas quc, de nianeira direta on indireta, se relacionani ou 

podefli irilluir predominanternente sobre o turismo, sempre que propicicni a 
pieslaç5o (IC serviços a uiti turista, conic as de transporlc, venda de pro(lutos 

tipicos de artesanato nacional, espetaculos, fcstivais, esportes e nianhlestaçOes 
artisticas, culturais C recreativas, e especialmente as profissOcs turisticas 
NANI )EZ ROl)R1CtFZ, 2001, P.  22). 

Essa autora esciareccu qiic muitos autores atrihuem aos traradistas da Escola 

Berlinense it ampliaçao do conceito de turismo, nos seguintes moldes:" Vencirnento do 

cspaço por pessoas quc afluem a urn local onde näo tern residCncia lixa". Esse conceito, 
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para a Jurista espanhola, C exceSsivamente amplo e, nada obstante el)glObe todas as 

facetas do turismo, peca, justamente, pela arnpiiaçao, iá que 0 simples des]ocarnento 

de alguérn para local que não seja o de sua residéncia fixa o qualilica corno turista, 

corn todas as consequencias juridicas dai advindas. Segundo cia, meihor seria defInir 

o turismo de forma residual ou negativa, vale dizer, dcfini-lo pelo que etc no é. Des-

tacou, ainda, que é extreme dc düvidas que o turismo implica urn dcslocarnento; mas 

as motivaçoes para tal deslocarnento podem ser de variadas ordens, e não apenaS corn 

(Ito de evasao. No entanto, a evasäo serve para conceituar urn cidadao como turista, 

pois do contrário nio passaria de urn viajante que, nurn conceito amplo de turismo, 

pro'a'e1nieite também seria urn turista, eis que as rnotivaçOes dc urn sirnples viajante 

tambéni podern ser a evasäo e a fuga, 

A Lei de Turisrno de Castela e Leäo, de 1975, preferiu substituir a expressao 

"turista" pela expressO "usuários turISticOS' que é fliais ampla e afasta o que a popu-

laçao normalrnente entende por turista, on seja, o estrangeiro. A expressao uswrios 

do turismo abrange Os nacionais e Os locais, tambern demandantes e receptores dos 

serviços turisticos. 

A Ici mad rilenha nürncro 8, de 1995, reconhece que 

o turista atual e urn consurni(lor maduro que se coiiverteu em urn clicnie 

experinientado c exigen Ic, coin novas inot ivaçOes e abundante informaçio, 

que exige qualidades rnaiores de conservaçao e preservaçao do meio anibiente 

e dos recursos naturais (FIRNANDF.Z RODRkUEZ, 2001, P. 27). 

Em junho de 1964, o Convénio de Nova York definiu 0 tUrista cOuld) 

toda pessoa, sem distinçao de raça, SCXO, lingua on re1igiio, que entra no 

tcrritörio de urn Estado contratante, distinto daquele cmii que cada pessoa tern 

sua rcsjdéncia habitual, e perrnaneca nele por 24 horas, no miflinlo, C nao 

mais die seis meses, em qualqucr periodo dIe 12 nieses corn fins de turismo, 

recrcio, esporte, saude, assuntos farniliares, estudos, peregrinacOes religiosas 

on negocios scm propósito de irnigracao. 

Do conceito de turista formulado na l)ec1araco de Manillia sobre o Turismo 

Mundial, dIe 1980, depreende-se que 0 turismo é visto como verdadeuro direito fuui-

darncntal do homern. Nos termos dessa declaraçio, turista é "a pessoa quc acede no 

descanso recreativo e as férias e a sua liberdade de viajar, no cspaco de tempo Iivrc e 

de Ocio" (FtNADFz RODRICUEZ, 2001, p.  28). 

Na area do I)ireito, não se encontrou, portanto, urn conceito generico e satisfatO-

rio do turismo. Por Outro lado, corn toda a importància que o turismo vein adquirindo 
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em nIvel nacional e internacional, corneça-sc a recotihecer a existéncia de urn rarno 

novo e autonomo do l)ireito: o Direito do Turisino. 

0 reconhecimento de urn Dircito corno rarno proprio C cspecihco importa na 
existéncia de urna principiologia peculiar c de urn obieto destacado dos demais rarnos 

do I)ireito. A natureza rnultifiiia do turismo ë responsável pela iinensa dificuldade de 

sua definico, sobretudo a juridica, assim como chega a constituir verdadero obstaculo 

an reconheciniento do Dircito do lurismo como urn rarno autOnorno do Dircito. 

At agora, os autores nâo se atrcvcrarn a reconhecer e a justiflcar a autonornia 

do l)ireito do Turisrno, nada obstante haja vanos estudos e obras sob a denorninaçio 

"Direito do Turisrno" E o caso, por excrnplo, de Pierre Py (2002), que analisou a ques-

to que Sc apresenta na doutrina a respeito da admissihilidadc do Direito do Turisrno 

como urn ra mc) autônonio. 

Py rejeitou a autonornia (10 l)ircito do lurisrno, tecendo interessante racio-

cinio: o turismo é urna atividade regicla por diferentes corpos de rcgras Juridicas c 

fontes ciiianadas de diferentes rarnos do Direito; possui urn conjunto de regras pro-

prias de direito pOblico e urn conjunto propno de direito privado, que denoniinou 

direito pfihlico do turisrno e direito privado do turisino. A partir desse raciocInio, 

Py argurnentou que 1)ireito do Turisnio é o direito da atividade turIstica, porque a 

atividade turistica é o objcto do l)ircito do Turismo. Se o 1)ireito do Turismo não 

pode ser detinido por sen regime juridico, pode 0-lo por seu ohjcto. Mas o proprio 

Py reconheccu grandes dificuldades no entendimento proposto, porque nio existe, no 

sentido econornico do termo, urn ramo turIstico, e rnuito rnenos urn produto turistico 

tIpico, pois a rnaior parte dos hens e scrviços uiilizados pela atividade turistica nao 
o é corn exclusividade, a exemplo (10 setor de alirnentaçao, da locacto de residCncias 

de fCrias, que servern a turistas e a não turiSas. Inlere con) razão que toda atividade 
econornica pode (Cr urna funçio turIstica. Por esse motivo, concluiu: "ineihor delinir 

a atividade do turismo cent rada no seti sujeito, o turista, o que possihibita o manejo 
dc urn critCrio corn rnais ot)je(iv!dade' 

Esse criterto mais objetivo foi estabelecido CII) funçao da perrnanCncia (Ia pcssoa 
em determinado local c adotado na Conferencia das Naçoes Unidas sobre 0 turismo 
c as viagcns intcrnacionais, realizada em Rorna, no ann dc 1967. 

Mas, raciocinou ainda Py, 0 critCri() do sujeito tarnbcm näo traduz ohjeividade 

conipleta. 0 referido autor citou, conio exemplo, a rcgulanientacao de hoteis de turiSn)o 

quc nao sao frequentados exciusivarnente por turistas e a regulanientacio da Iocaçao 

de vcIcubos, no exciusiva dos turistas; rnencionou a hipdtesc do turista jogador de 

tenis, quc está na rnesrna situaçao diante da regulamcntacao legal de urn tenista nan 
turista. As disposiçoes legais sobre loconiocio Sc aplicarn a turistas C iiao turiStas. 
Assirn sendo, conclwu Py, o Direito do Turismo nan pode, tambCrn, ser detinido em 

Iunçao do turista, sob rena dc ter que abranger praticamente todo o Direito. Resta 
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delini-lo como as regras de 1)ireito suscetIveis de serem aplicadas aos turistas, nos 

seguintes termos: 

O conjunto de inst!tuiçoes e de regras juridicas pclas quais o mável turist co 

é deterrninante, seja porque dc Sc incun)l)e de dcscnvolver a atividade loris-

tica, seja porquc suas rcgras tern por finalidade proteger 0 consuniidor, ou a 

profissão turIstica, seja porquc tern por finalidadc conciliar turisnio e ordeni 

püblica (py, 2002, p. 23). 

H.i entendirneotos de que o Direito do Turisrno é urn ranto do Direito Econôrni-

co, pcla preponderancia deste sobre o Direito do lurismo, que releva outras conexOes, 

reiacioiiadas i sua ñnalidade de protcçio das liberdades püblicas, da ordeni püblica, 

assirn como suas firialidades sociais. A nalureza ecoflornica do Direito do Turismo 

reside nos seguintes fatores: o turisnto e fonte de riqueza; o consumidor turistico e 

particularmente vulnerávei, porquc compra urn produto i distãncia, frequentemente 

vendido por urn interrnediário; a diversidade e a complexidade do produto turistico 

criarn questoes delicadas nos relacionamentos profissionais. 

Nada obstante todas as diliculdades doutrinárias, a vocaçao da Franca para o 

turismo impOs que se elahorasse, em cariter de urgencia, o Código do l'urismo Iran-

cCs, editado apos longo labor jurIdico, quc atravessou dos anos 2000 a 2006, dada a 

dificuldade dc consolidar urna lcgislacao esparsa, heterogCnea e de difIcii acesso. Para 

it cIahoraço desse Codigo do Turismo frances, foi utilizada a tCcnica denominada 

<code pilotc/code Suivc'u;>. Essa lCcnica consiste na simpies colagem, para urn codigo, 

it titulo puraniente informativo, de urn dispositivo de outro codigo, corn 0 ObletivO 

tie faciljtar, aos leitores dos codigos, a niais ampla e compieta informaçao possivel. 

0 mecanislno <code Pi10 e/code sitiveur> foi analisado pela Comissão Superior 

de CodilIcaçao cia Secretaria de Governo da Franca, quc apontou, cot seu uso, trCs 

inconvenientes: (a) conduz ao inchaco artificial de certos cOdigos, Coin a n)istura 

de disposiçoes normativas e disposiçoes simplesmente intormativas; (b) estiniula a 

administraçao it apresentar projctos dc cOdigos, na realidade, scm substáncia, COOSIS-

undo, simplesmente, no codigo copiado; c (c) é fonte tie equivocos, tornando dispo-

Sitivos acrescidos a titulo meramente inormativo em espCcic normativa autOnoma, 

por aIteraço das nornias triinsportadas. Dc fato, 0 acrCscimo da norma repetida a 
norma-piloto nao implica urna automática adequaçäo, conduzindo, as vexes, it urna 

modificacao que poderá enscjar verdadeira criaçäo do Dircito. 

Entendeu it comissao mencionada que a utilizaçao tie tal tCcnica deveria res-

tringir-se a tint titulo, capitulo ou artigos de outro codigo. Apenas cxcepcionalrnente, 

quando a reprise do Direito for absolutamente necessäria a cornpreensao do I)ireito, 

o rnctodo C admitido. Essa cxcepcionaiidadc loi reconhecida ao Direito do Iurisrno, 



86 Lazer & Sodcdade 

considerado, segundo us franceses, urn I)ireito de natureza transversal, corn carac-

teristicas tanto de direito pfiblico quanto de direito privado, alérn de 5cr urn direito 

forrnado de muitas outras regras legais de turisnio, espraiadas ern diversos diplomas 

legais, decretos, portarias, circulares, resoluçoes, as vezcs obsoletos e fora de uso, tudo 

isso contribuindo para tornar opaco este ramo do l)ireito e dificultando, bastante, 0 

delicado trabalbo de sua codihcaçao. A codilicaçao do l)ireito do Turismo, todavia, 

tornou 0 turismo mais acessivel, mais inteligivel e inais palatável aos consurnidores e 

aos prohssionais do turismo. 

1)a inesma forina, a ediçao dc urn Código do Turismo atende as necessidades 

de todo urn setor dessa atividade, das grandes enipresas aos prolissionais do turismo, 

juIzes, associaçOes de consurnidores e advogados. Signilica o reconhecirncnto da 

existéncia institucional do turismo. Tustemunha sua irnportância econornica e social. 

A doutrina italiana se preocupa corn o [)ireito do I'urisrno, mas estii centrada na 

cluestao di Iegislacio turistica edo ensino do Direito do 'Furismo. I )o ponto de vista jurl-

dico, 0 turismo nao foi objcto das devidas atençOe. Ixistc, sirn, urn conjunto normativo 

dc respeito, quc [01 criado a partir das necessidades dos envolvidos no turisrno: (los 

produtores, consuniidores e da regulamentacao exigida pela transformaçao dc urn 

fenôrneno elitista cm urn fenOmeno massivo. 0 Direito do Turismo ila ltália, assirn 

corno na Franca, tern sria preocupaçao corn a rcparticibo de Cornpcténcias entre 0 

Estado e as regioes. No existern disposiçOcs normativas diretas referentes aos valo-

res ou aos princIpios norteadores do turismo, que podem ser extraidos da anãlise 

sistéinica da Constituiçao, sobretudo dos princIpios de direito fundamental, como a 

liherdacle die locornoçao, de expressibo, de associaço, enriquecinlento cultural, meio 

ambiente, tutela cia saüde, dos beneficios fIsicos e psiquicos que o turismo propicia. 

Na Constituiçao italiana existe, tao somente, rnenço ib iiid6stria hoteleira, inscrida 

nas atividades econOrnicas. 

vIuitas questOes de ordemn juridica se apresentam coino as quc cvidcnciarn in-

teresses contrastantes: urn ernprecndedor irnohiliarto - e este exemplo foi citado por 

Maurizio Malo (apitd MORANO() & lAZON, 1999) - pode ter intereSse eni construir 

novos hotéis ou implementar construçOcs turisticas ein locais cuas caracteristicas 

arnl)ientais ilibo suportam tais emnprcendimnentos, seja para preservaçibo paisagistica, 

seja por outro fator peculiar. 0 sopesarnento e a graduaçao desses interesses SãO da 

competencia do 1 )ireito Aclmninistrativo e do Poder Judiciario. 

Normas de 1)ireito Internacional, con)o tratados ratificados por paiscs, con-

\'ençoes e outros dispositivos, passararn a compor o Direito do Turismo. A legislaçao 

interni de cada pais possui elevado nuniero de leis sobre hospedagern, agéncias 

de turisrno, operadoras de turisrno, transporte, espctaculos, trihutos, taxas, portos 

e acroportos, trens, Onihus, locacibo dc autornoveis, residéncias de turismo, praia, 
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montaiiha, campo, estradas, estaçOes de água, termas, estaçOes de esqui, estadia, a!-

hergues, pcnses, guias de turismo, agentes de turisulo. 

Na Europa, corn o iratado de Maastricht, que altcroii o Iratado de Roma, forarn 

reconhecidos s'alores ate eflta() desconsiderados, COfl)0 it protcçao ao rneio ambien-

te, it cultura, a garantia ao desenvolvimento c a solidariedade entre os membros da 

Comunidade, a sustentabilidade, o bern-estar social; forarn criados novos setores de 

proteçao cornunitaria, a saber: a eilergia, a I)rotecao civil e 0 turismo. 

0 Direito (10 Tuiisrno possut urna flgLira importailte e essencial: 0 turista. Quern 

turista? Qitais sells dircitos, deveres C responsabilidades? 

O turista, em qualquer parte que vá nesta qualidade, deve ser tratado corn digni-

dade c respeito, dai a existéncia de normas priilcipiologicaS e deontológicas próprias, 

alérn lie legislacao especilica, que merecem estudo. 1)a mesrna forma, 0 profissional 

do turismo tern suas rcgras de conduta, seus deveres, responsahilidades e dircitos a 

serem albergados pelo Direito que disciplina, tainbem, as agncias de turisrno, as 

operadoras turIsticas, 0 setor tie transporte turIstico, de hospedagem e tantos outros 

relacionados corn a Turismo. 

o Direjto do Turismo tern jdêntico !>NA (10 turismo e do turista: por essa razão, 

impOe elevada, intima e continua conexao e relacionamento corn outros rarnos do 

Direito, nacional, regional, cornunitano e internacional. li receptivo C emissor, dernanda 

muitas questoes inter-relacioiiadas e, ao mesmo tempo, repousa ilos institutoS nials 

tradicionais do Direito, coma direitos fundamenrais e respeito it soberania dos Estados 

e a livre dcterminaçao dos povos, por exemplo. 

0 desenvolvimento do turisnio na America do Sul ainda C incipiente, e a atu- 

ação do MtRCOSIt. - Mercado do Cone Sul C accntuadamentc delicitaria. No anode 

2001, ocorreu a xxxiii ReuniOn Especializada dcl lurismo del Mercosur, no Paraguai, 

ccornendaçoes, aprovadas pela Organizacao Mundial sendo idi estabelecidas quatro i  

do lurismo (OM I), concernentes as areas social, politica, econonuca e juridica. 

A doutrina sabre o Direito do liirisrno reconhece a diticuldade de tratar tal 

rarno do Direito come urn L)ireito autonorno, porque C 11111 l)ireito que se nutre de 

outros ramos, tanto pflhlicos quanto privados. Na realidade, o Direito do Turismo 

ainda estã em fase embrionária. Urge estudar qUais säo seus princIpios norteadores 

e qual o sCIl obieto. 

0 L)ireito do Turisrno, tanibérn, apresenta outra problemat ca, que C sua nato-

rcza hIbrida: rtio C direito publico nern direito privado. Ao mesmo tempo C direito 

publico e C tlireito privado. A doutrina propOe a divisao do I)ireito do Turismo em 

Dircito do Turismo publico e L)ireito do Turisrno privado, considerando as reiaçoes 

que 0 turismo pOssui corn esses (lois ramos do Direito. 
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0 direito püblico do turismo 

Corno podera set visto, divcrsos rarnos do direito pühlico estãO intirnarnente 

relacionados corn as atividades do turisrn() e seus atores. 

0 Direito Constituciowil estrutura e consiste na base, iia raiz, de todo o ordena-

mento jurIdico. A Constituiçao brasileira refere-se diretarnente ao turismo no artigo 

180 do Titulo vii, intitulado 'l)a Ordern Econórnica e Financeira", corn a seguinte 

diccao: "A Uniao, os Estados, o Distrito Federal c OS Municipios prornoverao C incen-

tivarao 0 turisrno Conlo fator de dcscnvolvimento social c econornico. 

Inipende observar, desde já, que o turismo nao pode ser entendido, apenas, 

singela e unicarnente, corno "urn tator de desenvolvirnento social e econornico. Pri-

meirarnente, cstá em harmonia e sintonia corn os principios fundamentais do Pals, 

quc silo, nos termos do artigo 3' da (;arti Magna: 

- construir urna sociedade livre,usta C solidilria; ii - garantir o desenvolvi-

mento nacional; ii - erradicar a pobreza ca marginalizacao e reduzir as desi-

gualdades sociais C regionais; Iv - promover 0 bern de todos, scm preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras forinas de discriminaço. 

0 turismo, inserido no tItulo da Ordem EconOmica c Social, que estA fundada na 

valorizaçao do trabaiho humano e na livrc iniciativa, C cuja hna!idade constitucional 

consiste em assegurar a toda existéncia digna, confonue Os ditames da justica social, 

deve seguir Os seguintes principios: 

I - soherania nacional; Ii - propricdadc privada; ill - fIinçao social da pro-

priedade; iv - livrc concorrencia; V - defesa do consumidor; vi defesa do 

mcio ambiente, inclusive mediante trataniento diferenciado conforme o 

impacto ambiental dos produtos e serviços c de seus proccssos de Cla1)Oracio 

e j)rcstaço; vii - reduçao das desigualdades regionais e sociais; Viii - busca 

do pleno emprego; ix - tratamento favorecido para as empresas de pequeno 

porte constituidas sob as leis brasilciras e que tenham sua sede e administraçao 

no Pals (artigo 170). 

0 turismo, portanto, esta obrigado a respeitar"a livrc concorrência; a defesa do 

consumidor; a defesa do nieio amhiente, inclusive mediante tratarnento diferenciado 

conforme 0 impacto arnbiental dos produtos e serviços e de seus processos de elabo-

raçao C prestaçao". Assistern-Ihe, por outro lado, os direitos "da livre coricorréncia e 

o tratall)ento favorecido para as empresas de pequeno porte constituldas sob as leis 

l)rasileiras e qLie tenham sua sede c administraçao no Pais". Deve o setor turistico 
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envidar esforços corn o proposito dc contrihuir para a "redução das desigualdades 

regionais e socials e para a busca do p1cm) emprego" (artigo 170). 

Como fator de desenvolvimcnto social, o turismo Sc relaciona corn os direitos 

sociais quc, na Constituiçao do Brasil, 5O Os que segueni: "a educaçao, a satde, 0 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdencia social, a protcçao a niaterni-

dade e a infãncia, a assisténcia aos desamparados" (artigo 6). () lazer, assim como 0 

turiSrno, tambcrn se benelIcia dos seguintes direitos sociais dos trabalhadores urbanos 

e rurais, dentrc outros: 

I .4 salario I1iifliti)O fixado em lei, nacionalniente unihcado, capaz de atender 

a suas necessidades vitais básicas e as de sua famIlia Corno moradia, alirnerita-

coo, educaçao, saüdc, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdéncia social; 

rcpouso semanal rcmuneraclo, prcfcrcncialmentc aos dontingos; gozo de lérias 

anuais remuncradas corn, pelo menos, urn terço a mais do que o salãrio normal; 

aposentadoria (artigo 71. 

Sendo o lazer, constitucionalrncntc ekito, urna necessidade vital bãsica, o turismo 

tambérn o e. E ao ser humaiio assiste o direito ao turismo, assirn comb o direito ao 

layer. Por outro lado, o turismo se conexa corn os direitos huinanos e tuiidarnentais 

ClUe constituent o cerne do artigo 5" da Constituicao Federal, clentre des: liberdade de 

locornocao, liberdade de associação, liberdade de reuniao, liberdade de cxpressao. Dc 

fato, o turismo, nas hicidas palavras dc Pierre Pv (2002, p. 3), é liberdade. 

A genetica do turismo é a mesma do lazer, do qual é parte Integrante e vice-versa, 

porque o layer tambern é parte integrante do turisrno. Assim sendo, aplicarn-se ao 

tunsnio as niesmas disposiçoes constitucionais concernentes ao layer, conio a cultura 

Co csporte, verdadeiros deveres do Estado para corn scus cidadoos, na forma do arligo 

215, que a todos garantc o pleno exercicio dos direitos culturais e 0 acesso as fontes 

de cultura naciotial, apoiando, incentivando e protegendo a valorizaçao c a difusão 

das nianifestaçOes culturais. 

Identicarnente, o turismo deve ser fator dc proteçao do patrimoilio nacional 

brasileiro, cujos hens, matcriais C irnateriais, individuais OU em conjunto, podeiii COflS-

tituir foote de lazer, comb ocorre corn as formas de expressao, Os moclos de fazer, criar 

e viver, as criaçOes cientificas, artisticas c tecnolOgicas, as obras, objetos, docurnentos e 

dernais editicaçoes destinadas a rnanilcstaçOes artistico-culturais, OS conjuntos urbanos 

e demais sItios de valor histórico, paisagistico, artistico, arqueologico, palcontologico, 

ecohigico c cientifico (artigo 216). 

f clever do Fstado, em parceria coni a comiinidade, garantir a todos o pleno exer-

ciclo dos dircitos culturais e o acesso as fontcs (IC culiura nacional, protegendo as ma-

nifestaçOes populares dc todas as etnias, a cxernplo dos indigenas e dasafro-brasileiras. 
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os mejos de comunicaçao assumcm, dentre outras, a tarefa de propiciar lazcr, 

garautindo a Constituico Fcderal total liberdade dc nianhlestaçã() do pensamento, 

da cxpressao e da inforrnaç3o, C proibindo qualquer censura de naturcza politica, 

ideologica C artistica. As férias e o tempo do lazer, para a niaioria dos brasileiros, 

sohrctudo cm razao de sua parca condiçao cconómica, signilicam periodos extras dc 

atividades para mclhorar o orçamento domstico. Raramente viajam, porque via .jar 

irnplica despesas. Esta ë uma das razOcs peEis quais o radio c a tclevisáo aprcsentam 

a mais accssIvcl opçäo de divertimento, tornando-sc tao indispcnsivc1 quanto outros 

equipamentos doiiisticos, conio a gcladeira c 0 fogao, por exemplo. A tclevisao, 

sobrctudo, rcprcscnta a libcrdadc, o escape, o sonho. 0 futehol, a novela C OS lOflOS 

progranias dominguciros constitucm 0 lazer para a maloria das pessoas. 

NIas 0 lazcr e, consequentcmentc, o dircito ao lazer, assim comb 0 turismo C. 

consequcntemcnte, o dircito ao turism() laO podein ser considerados, como vein 

acontecendo, como urn luxo superlluo c dispensiivel, ante a mentalidade usual de quc 

o trabaiho deve dominar todo e qualquer cspaço da vida do homcrn. 

Concorreni para a pernianencia dessa nientalidade virios fatores, corno o alto 

custo de vida, o salzrio insuficicnte para fazcr jus a todas as despesas do jar, o descni-

prcgo c a concorréncia cruel e desleal para a obtcnçao c a maiiutençao do emprego, 

cuja falta ou perda constitui o lantasina e o medo de todo trabaihador quc sequcr 

conhecc 0 lazer Co turismo comb direitos seus, considcrandoos produtos supertluos. 

Acrcsce, ainda, que, Sc tivesse oportunidade de dedicar-se a atividades prazcrosas, 

não cncoritraria possibilidadcs econOrnicas e soclais de deslruta-las em condicOcs de 

igualdade corn os maiS favorccidos econornicamcnte. 

o DirL'iro Adniunstralivo é conceituado por Hely Lopcs Meirelles (2003, p.38) 

como 0 "conjunto harmónico dc j)rincIpioS juridicos quc regern OS Orgaos, os agcntcs 

c as atividades piiblicas tendentes a realizar concreta, dircia e imcdiatamentc os tins 

desejados pclo Estado'. Ramo do direito püblico, disciplina o relacionanicnto cntre 

a Admninistraçao Püblica C OS administrados, pessoas fisicas ou juridicas, tcndo como 

principal objctivo realizar atividades concretas, visando ao bem-estar c ao desenvol-

vimento da comunidade. 

o 1)ireito Administrativo tern rclevante jiapel na cfetivacao do turismo, a poiltO 

de alguns autores tcrcm sugerido constar, na divisão interna do Direito Administrativo, 

o Direito Adrninistrativo (10 lurismo (FFRNANDEZ RUDRt(;UEZ, 2001 ). P. através da 

Administracao Piiblica quc se efetivani as polIticas pObticas do turismo, assirn coiiio 

os pIanos c plancjamcntos turiSticos. 

A relcvãncia miindial do turisnio, incgavelmcntc uma das atividades cconômicas 

niais cxpressivaS, inipoc a intervenção do Estado no nicrcado turistico, corn o obletivo 

de planejar e otimizar scu desenvolvimento. Dai a imporlaucia dii formulacao e da 

avaliacao (las politicas pfiblicas dc turismo, visando, de urn lado, ao dcsenvolvirnento 
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sustcntâvel coin melhores condiçocs sociais e econornicas para as populaçoes beats 

e, de outro lado, propiciando a satisfaciio para us turistas. 

A Lci n. 11.771, de 17 de setembro de 2008, ao dispor sobre a Politica Nacional 

de Iirismo, enfatiza que a mesma ohedecerã aos principios constitucionais da livre 

iniciativa, da dcscentra!izaçao, da regionalizacao e do desenvolvirnento econornico-

-social justo e sustentãvel, segundo os objetivos distribuldos nos 22 incisos do artigo 

5', dos quais são ressaltados os seguintes: a redução das disparidades sociais C econô-

micas de ordem regional; a promoção eo estimulo an turisnio; o desenvolvimento das 

atividades culturais, de entretenirnento e de lazer; a prática de turismo sustentilvel; a 
ampla prescrvação, inclusive cultural e social; c a prornoçao, a forrnacao C o aperfei-

çoarncnto, a qualiticaçâo ca capacitacão de recursos hurnanos para a area do turismo. 

No entanto, irnpOe-se destacar que ter urna pobitica do turismo não significa 

ter ou não urn Ministério do Turismo. Signilica ter uma politica. E urna politica do 
turisrno mcmi C Se coordena corn urna politica dos transportes, do rneio arnhiente, 
da cultura, das cornunicaçOes e do saneaniento urbano. 

A Administraçao Püblica direta, por intermedjo do Ministério do Turismo, tern 

a funçao de desenvolver o turismo como urna atividade ccOnôrnica sustentável, corn 

papel relevante na geracao de empregos e divisas, proporcionando a inclusao social, 

assim como de conduzir as politicas piblicas do turisrno, executadas pela Secretaria 
Nacional de PolIticas do lurismo. 

No panorania adnmnistrativo brasibeiro, relacionam-se, disciplinarn, fiscalizam e 
exercein atividades concernentes corn o turismo, no anibito da Adrninistraçao Pciblica, 

a Adniinistraçao Püblica 1)ireta (União, Estados, L)istrito Federal e MunicIpios), a 

Administraçmio Pi.iblica Indireta (autarquias, fundaçOes, empresas pubticas C socieda-

des de econornia mista), Os entes denominados paraestatais, corno o SEst: e SFNAC, as 

organizaçoes sociais (Lei n. 9.637, de 15 de maio de 1988) e as empresas qualificadas 
como (IC interesse puihbico (Lei ii. 9.790, de 23 (Ic marco de 1999). 

Os poderes da Adrninistraçao P'ihlica, corno 0 poder normativo e o poder de 

polIcia, suas cornpetências de rcgulacao, rcgulamentacao, de t'iscalizaçao, de sanção e 
de fornento são tao fortes no turiino quc h autores quc vecin o turismo Coflio urn 
ramo do Direito Administrativo. 

Vãrios mnstitutos iuridicos proprios do [)Ireito Adiintust rativo podem ser uti-

lizados corn o objetivo de promover unta alividade turistica C (IC lazer. Assirn, uma 

desapropriaçao pode ser desencadeada para a construçao de urna praça, de urn parque. 
teatro, hiblioteca; o tombamento utilizado para resguardar c proteger hens de valor 

historico, artistico e cultural, para a construçäo (IC estradas, (be aeroportos. Os hens 

publicos téni notãvel importãncia para o turisrno, tanto us de uso comurn do povo, 
corno ruas, parques, praias, praças, corno Os de uso especial, a exemplo de hibliotecas, 
museus e teatros pi'ihlicos, dentre outros. 
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0 la-icr, corno dever que incumbe ao Poder Pi'ihlico, irnpOe a criacao e a n)anu-

tençio dc parques, cstidios, quadras esportivas, escolas, teatros, hibliotecas, centros 

de eSporte e lazer. An Poder Piblico tarnbcin compete oferecer rneios adequados e 

eficienies para que o turisino seja usufruldo, garantindo corn efetividade a seguranca 

l)1l)lica, dando satisftórias condiçocs de transporte publico, prOfl)OVefldO espetaculos, 

atividades de lazer em pracas, escolas, museus que possani ser usufruidos de forma 

democratica e universal, perniitindo 0 acesso de todos os cidadäos. 

A Adrninistracio Publica detrn 0 poder dc policia administrativa, que exer-

cido na hscalizaçao das construcoes dos estabelecirnentos ein questOes de seguranca, 

de salubridade, de poluicao sonora, visual, anibiental c dos costumes, cujo objetivo 

debelar atitudes quc causern prejuizos ans hens püblicos, rnal-cstar a coletividade 

nu afronta a Id. 

A industria do turismo respomide con) urn aporte tributario signihcativo relativa-

mente a Imposto de Renda, Imposto de OperaçOes Financeiras, Iniposto de CircuIaco 

de Mercadorias, Imposto sobre Serviços, imposto sobre a Propriedade Predial ekrri-

tonal Urbana, lrnposto de lrnportacao, hem corno é responsavel pelo recolhimcnto de 

diversas taxas. l'or outro lado, corno incentivo, o !)ireito I'ributdrio poderia estirnular 

a atividade industrial, comercial e de serviços ligada ao turisrno, constituindo-se em 

urna das meihores divisas die urn pais coin tanto potencial corno 0 Brasil. 

Para o Dircito UrbanIstico, o lazer deve estar presente cnn todos Os momeiltos 

cia vida do hahitante da cidade, dai a preocupacao corn os elernentos cia urbe que 

obstaculizam, impedern ou trazem, cm vez do desejado c possIvel lazer, verdadeiro 

estresse. Urn dos fatores de estresse urbano 6 a poluiciio: as cidacles säo intensarnente 

poluIdas. Veniticam-se niveis quase impossIveis de poluiçao sonora, oliativa, visual etc. 

r)ivcrsos fatores afrontarn 0 turismo, o lazer C 0 prazer dos usuârios da cida-

de, obrigados a conviver desde o inicio do dia, no trajeto trabaiho/casa, trahalho/ 

escola ate o final de sua jornada, corn poluicao clesprezivel e atentatória zo lazer e 

ao descanso visual, auditivo C olfativo. ii possivel, a tituk exemplificativo, enumerar 

alguns itens, tais como: a poluiçao ocasionada pela cornunicaçao visual (anüncios, 

outdoors, pichacOes); a tiaçao exposta c malcuidada; a deterioraço dos parcos espaços 

publicos, das calcaclas, dos viadutos, das praças, cbs parques, das ruas, dos edifIcios; 

a dcpredacao dos equiparnentos publicos; a excessiva motorizaçao; o clevado e dc-

sordenado numero dc carnelOs atuando em pleno espaco püblico; Os motoboys e a 

carCucia de ilurninaçao. 
Dentre as propostas de intervençao do Poder PUblico tendentes a mnelhorar a 

paisagern urbana, sugeridas pebo Instituto Ik)restan Fernandes, destacarn-se as seguin-

tes: considerar a paisagem urn direito do cidadao; manter carnelbs concentrados cm 

bocais destinados a essa Imnalidacle; penalizar edificaçoes mal construidas C prerniar 

sua mpida recLmperaçao; ultimar edificios inacabados; inccntivar mmmtirOes para 0 
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embelezarnento de bairros populares, pinturas de lachadas, arborizacao e meihorias 

nOS espaços publicos; tornentar prograinas de adolescentes para meihorar a pichaco; 

criar"pracas de serviços' nos bairros, corn espacos para pontos de encuntro; coristruir 

passelos pub! icos arhorizados; produzir sisternas e espacos para 0 encontro de idosos 

c crianças; gerar facilidades para Os delicientes fisicos; montar painéls ternporãrios 

para a propaganda eleitora!; estabelecer distancia minima entre painéis e outdoors; 

estabelecer quiosques permanentes para anincio dc eveutos culturais; instalar cabines 

para policia coniunitaria nos bairros; promover a instalaçao de cahines sanitárias em 

todas as praças; e proceder a revisão da Iegislacao sobre a paisagern urbana. 

Neste novo rni!énio, niais da nietade cia popil!açao inundial estI vivendo em 

ciciades. As cidades sao inuito niais quc sirnp!es espacos fisicos marcados por maior 

densidade populacional. A malor parte da popu!acao urbana cstá privada das possibili-

clades de satisfazer suas niais elementares necessidades. Tao importante é o fenômcno, 

que já Sc fala na existencia dc urn rarno do Direito chamado Dircito a Cidade, quc mcmi 
o dircito a terra, aos rneios tie subsisténcia, ao traballo, a saüdc, a educacao, a cuitura, 

i moradia, ii proteçto social, a seguranca, ao mew ainbiente sadjo, an sanearnento, ao 

transpOrte püb!ico, ao lazer e a informacilo. 

0 J)irejto A,nbicnial, ranio novo do direito publico, recebe outras denominaçOes, 

corno Dircito EcolOgico, 1)ireito do Mew Ambiente, 1)ireito de Proteçao a Natureza. 

o conceito de melo ainbiente é alvo de niuita discuss3o doutrinaria, clue  se inicia 

corn a critica da expressão rneio ambiente, taxada de redundante, na medida em que 

a palavra ambiente jã inclui a noçao tie mew. 

Preferiu-se adotar a dcliiiicao legal da Lei n. 6.93$, de 31 de agosto dc 1981, cha-

mada Lei cia Politica Nacional do Meio Ambiente, segundo a qual o meio ambientc 

"0 conjunto tie condicoes, leis. inuluéncias C interaçoes de ordern fisica, quimica e 

biologica que permite, abriga e rege a vida humana cm todas as suas formas". 

Näo é dificil apreender a iniportancia que tern 0 meio ainbiente, natural ou 

construido, para a iniplenientacao do lazer pessoal e da coletividade, sua repercussao 

na vida hurnana e, consequentemente, em todos Os outros ramos (10 Direito corn os 

quais se interliga e mnterage. 
() ohicto do Direito Ainl)iental, nos termos (10 artigo 225 (Ia Constituiçao Fe-

deral, é a protecao do hem "meio ambiente", qualificado como hem de (ISO coinuin 

do povo, au qual todos tern direito de krma ecologicarnente equilibrada, essencial a 
sadia qualidade tie vida, constituindo ohrigacao partilhada entre 0 Poder Ptihlico e a 

coletividacle defendC-lo e preserva-lo iara  as prescntes e is futuras geracOes. 

0 Direito Arnbiental alberga nina principioiogia muiR) rica C peculiar, tecida ao 

longo de estudos e acordos firmados em convençOes e tratados internacionais, ñxados 

na Constituicão Federal e expressos na lcgislaçao ambiental, que mcmi, eni suma, 

prmnci)io cia preservacao, principio da prevcncão, prmncipmu do poluidor-pagador, 
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principio do aiibicnte ecologicainente cquilibrad() cunio direito fundamental do ser 

humano, principio da participação da coniunidade e da solidariedade cntre us povos, 

principio (Ia funço socioarnbental da propriedade, principto do desenvolvimento 
sustentivel (MiL•\n, 2000). 

L)estacam-sc dois desses principios: prinleiramente, 0 principio da prevençto on 
tia precauçao, que firma e ressalta 0 cariter acautelatório de que o Direito Arnbiental 
se reveste. I )e fato, o objetivo roalor do I)ireito Ambiental csti na prevcnção, iá que a 

rcparaçao dos danos e a repressño criminal de açOes contra o meio aml)icnte, na grail-

de niaioria das vezes, não conscguern recompor a degradaçao ambiental perpetrada, 

quase sempre irreparavel. Esse principio estã muito ligado ao princlpio da prescrvacao 

do ineio arnhiente. 0 segundo principio denornina-se principlo do usuário pagador 

c poluidor-pagador. 0 principi() do usuário pagador conipreende o principio do 

poluidor-pagador, acolhido pela Lei da Politica Nacional do Meio Anibiente corno 

quc1e que impOc ao poluidor e ao predador a obrigacao de recuperar e/ou indcnizar 
Os danos causados. Esse principlo, no entanto, nao pode ser compreendido de forma 

sitnplista, ante as razOes acirna expostas, quando se referiii 0 priflCipio da prevcnçäo 
on precaução. 

() Direito Sccuritdrio - seja de vida, scia de extravio de bagagens, seguro-viagem, 
seguro-saude— representa, ho;e,grandc importancia para o turisrno.A saUde talilhin ë 

objeto de seguro, consistindo, em certos piIse,condicao tie eni rada, assi Ill como 0 sao 
o passaporte C 0 visto. Quinze paises curopeus assinararn a Con'cnçio de Schengen: 

Alernanha, Austria, Belgica, I)inarnarca, Espanha, Finlândia, Franca, Islndia, Itália, 

Grcia, Luxemburgo, Noruega, Paises Baixos, Portugal e Suëcia. Por essa convençao, 0 

turista quc viaar para o charnado cspaco Schengen" deve fazer, obrigatoriarnente, urn 

seguro de saütic internacional corn coberu ra, durante toda a estada no pals visitado, 

Nra as despesas niédicas, iarrnacêulicas e hospitalarcs, além de repatriamento, no 
valor mifluno de 30 Mil euros. 

Mantém o [)ircito EconOnzico cstrcitas relaçOcs corn o Dircito do lurismo, tanto 
c]ue alguns autores veern o Direito do Turisnio como urn rarno do I )ireito EconOrnico. 

0 I)ireito EconOmico moderno surgiu na segunda metade do sëculo xx, em 
decorrencia do crack da Bolsa de Nova York, cm 1929, e em consequéncia, tarnbtrn, 

(los efeitos das duas guerras mundiais, que iinpuscram a intervenço do Estado no 

doniinio econônlico, visando ao controle do mcrcado nlediantc a regulaçao e a nor-

rnatizaçao da cconornia, para alcancar o equilibrio entre Os interesses das ernpresas, 
püblicas e privadas, e os interesses da sociedade e do cidadão. 

A ordeni pt'iblica econémica pode ser entendida como 0 conjunto dc medidas 
adotadas pelo Estado coin o objetivo de organizar e disciplinar as relacOes econôrnicas, 

de acordo corn us interesses dos cidadãos e da sociedade, no que concerne as relaçOes 
de procluçao, distrihuiçao, acuniulacao C consumo de hells rnateriais. 0 intervenClo- 
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nismo estatal, que surgiu para pôr cobro aos exageros especulativos surgidos pela 

auséncia de regu1acio, terminou por consistir num exagero de rcgulacao, decorrente 

do excesso de ii1tervei1ço. 

A livre concorréncia consiste no mercado no qual h/ acessibilidade de nov05 

fornecedores on produtores, pela prothiçao do controle dos prcços c dos suprimcntos. 

0 Conselho Administrativo de 1)efesa Econômica (ci\Dl) é urna autarquia federal, 

vinculada ao Ministério da Justica, C, dentre outras competencias, segundo o artigo 3" 

da Lei n. 8.884/94, possui as de apreciar: (a) atos sob quakuer forma manifestados, 

quc OSSll1 hmitar ou de qualquer forrna prejudicar a livrc concorréncia, On resultai 

na donlinaçao (IC mercados relevantes de hens ou serviços (artigo 54, caput); (b) atos 

que ViSeill a qualquer fornia de concentraçao econornica, através de tusão on incOr-

poraçao de empresas, constituiçiio de sociedade para exercer o controle de empresas, 

on qualquer forma de agrupamento societario que implique partkipaçäo de empresa 

on grupo (IC empresas resultante em 20% de urn mercado relevante, nu em quc qua!-

quer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no i,iltirno balanço 

equivalente a 400 jnilhOcs (IC reais (segundo a [ci 11. 10.149/2(100); C (c) oUtroS atos 

elencados na 1.ei n. 8.884. 

L)etém a autarquia competéncia para proferir decisOes admini.strativas e represso-

ras de praticas econOrnicas quc possani repercutir negativamente no mercado; aplicar 

penalidades administrativas para o infrator; fazer cessar a conduta anticoncorrencial 

produtora dc efeitos perversos no nieio social (tim principal); inibir pr/tticas ilicitas 

futuras. As decisOes do cni so irrecorriveis, sendo, assini, dciinitivas no ârnhito 

administrativo, 0 que não exclui a aprcciaçto judicial. 

A repressao ao abuso do poder ec000mico visa coibir a dominaçio dos mercados, 

a climinaci"o da concorrencia c o aurnento arbitrario dos lucros, dos preços, fatores 

que impedem a opcto por produtos, pela qualidade, pelo preço C pelo desenvolvi-

mento e modernidade que a concorrencia traz. ldcnticamcnte, seus objetivos Sc aliam 

fortemente aos principios norteadores do Codigo do Consumidor, tambem niuito 

interconectado corn o 1 )ircito do Turismo, sobretudo cm razao da hipossuficiéncia 

(10 consumidor em face do poder das enipresas. 

Ii da alçada do 1)ireiio Penal a repressâo de atos ou de atividades tipificadas como 

crimes ou contr-avençOes penais, contidas no COdigo I'enal, na l,ei das ContravençOes 

I'enais (Decreto- Lei n. 3.688, de 03 de outubro de 1941) on em leis esparsas, conio é 

o caso das leis que tipificarn crimes contra o rneio ambiente, contra 0 consumidor, 

contra a criança co adolcscente, contra o patrimonio p01)11cc) etc. Muitas leis esparsas 

consignam crimes e contravençoes ao exercIcio da funçao administrativa e que podem 

relacionar-se corn o turisino: OS referentes a divertirnentos publicos coni jogos de azar; 

o favorecinlento de prostituiçao; a manutcncao de casas de prostituiçao on para tins 

libidinosos; 0 rulianismo; 0 trá!ico de mulheres para a prostituiçao; o ato c 0 escrito 
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obsceno, embriaguez pl)Iica e escandalosa; servir bebidas alcoólicas a inenores de IS 

aims; perturbacao da tranquilidade pubhca e niolestamento de pessoas em via püblica. 

0 desenvolviniento da comunicação via Internet possibilita a prática de infra-

coes penais que atingem Os direitos contratuais, corno OS contratos para aquisicao de 

viagens, passagens aéreas e espetãculos, corn intcnçao de fraudar, constituindo, por 

exemplo, crime cle estelionato on crimes cOntra o consumidor; os dircitos autorais, 

dircitos da infãncia C (Ia juventude, como a pornografia infantil via rede. 

Vale dizer que as atividades de lazer, corn especial referéncia ao turismo, podem 

causar danos irrepaniveis ao melo ambiente, constituindo crime ambiental. 

Em relacão ao Direito Processual, processo ' 0 meto, 0 instrumcnto legal por 

interm&dio do qual se husca a cfctivação do direito clito material, como são o Dircito 

Constitucjonal, o I)ireito Administrativo, o Direito Urbanistico, o Direito do c;ons.iiiii-

dor, o Direito J\mhiel)tal, o Direito do Trabalho, o I)ireito l'enal e o L)ireito Tribuhirio. 

O processo comporla divisão segundo a matéria de que cuida. Assim, ha 0 processo 

civil, o proccsso penal, o processo trabaihista e o processo administrativo. Conténi 0 

processo urna série de principios C urna normatizaçao especifica, sobretudo no que 

concernc ao direito de açao e ao dircito (IC petiçao, de rcclarnacão, de rcprcsentação, 

de insurgéncia. 

Compete ao Direito Processual estabclecer Os tipos de ação, as coinpetencias dos 

juizes e dos tribunais para decidir as qucstOes quc Ihes são levadas a conhecimento. São 

do aml)ito do processo civil as açOes declaratorias de inconstitucionalidade, as açOes 

Ie reparação de danos matcriais e morais, as açOcs dc cobrança, as açOes de nulidade 

de contratos, de atos, os niandados de seguranfa, as açOes populates, as açOes civis de 

responsabilidade por danos causadosao melo ambiente, ao consumidor, a hens de 

valor histórico,cultural, artistico, estetico, historico, turistico C paisagistico. dentrc outras, 

Importante observar quc, a partir do advento da Constituição Federal de 1988, 

0 processo administrativo foi reconhecido em nIvel constitucional. Isso equivale a 

rcconhecer clue OS PtOCCSSOS adniinistrativos tern a mcsma dirncnsao e importancia 

dos processos judiciais. 'lirne-se, por cxernplo, o processo administrativo que Se desen-

volve na rsiiiicuvi, referentemente as agCncias de turismo, por intraçOes conietidas por 

essas agéncias, nos termos do disposto no Decreto n. 84.934, de 1980. Esses processos 

são desencadeados a partir de unia denuncia, on tie hscalizaçao sobre as empresas 

tie turisnio, C podern, apos concluidos, ensejar a aplicacao (IC penalidades, como 

advertCncia por eScrito; muita pecunuIria; suspCnsaO on caticelamento do registro; 

interdiçao (IC instaiação, estabelecimento, einpreendirnento on equipamento. A pena 

(IC cancelarnento de registro 1iode iinplicar o impedimento, pelo prazo de cinco aims, 

do exercicio tie qualquer atividade ligada ao turismo cm territorio nacional. 

No ttie concerne ao I)ireilo do 'Irabaiho, rcssalta-se que Os trabalhadores podeni 

ser turistas que via jam nos periodos de descanso e de fCrias. Ohservou 0 jurista Amauri 
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Mascaro que nern sernpre Os hornens puderam contar corn horas livres, privilégio, na 
Antiguidade e na Idack Media, das classes social e econornicamente mais favorecidas, 

devendo-se ao movimento trahalhista a rnudança substancial de atitude ca conquista 

da lirnitaçio das horas de trahalho, corn urn inicio tirnido da participacao cbs operarios 

ern poucas atividades culturais e esportivas. 

A Coristituiçao Federal inclui o trabatho e o laz('r corn() dircitos sociais que 
pertencern a categoria dos direitos e garantias fundarnentais .Assirn, nos termos do 
artigo 6, "sâo direitos socials a educaçao, it saüdc, o irabaiho, it moradia, a laze,, a 
seguranca, it previdéncia social, a proteçho a maternidade c it infhncia, a assistCncia 
aos desamparados, na forma desta Constituiçao". 

Destaca-se o direito a fCrias que visa, especilicarnente, ao repouso c aO lazer do 

trabaihador urhano, rural on j)('tblico, tazendo corn que o I)ircito do Trabalho se inter-

ligue corn o Dircito do Turisino e o [)ireito de lamilia, iii quc as jornadas de trahaiho 
c as fCrias propiciarn maior convivio familiar etc. 

0 direito privado do turismo 

I)o codigo Civil, por cxemplo, C possivel destacar Os seguintes inStitutos que 
podern, urn, alguns ou todos, dependcndo cbs fatos C das circunstiincias, relacionar-se 
corn o turismo: pessoas, fisicas e juridicas; a ausCncia; associaçoes; iundaçOes; domicI-

ho; bens; negocios juridicos; rcpresentaçao; obrigaçOes, corno as obrigaçocs solidarias, 
L'ro importantes para as questOes indenizatOrias envolvendo agendas e operadoras 

tie lurismo; pagarnento e suas modalidades; mora; perdas e cianos; vicios; contratos, 

corno compra e venda, troca, doaçao, daçao, bocacao, empréstimo; normas quanto a 
prestica0 dc servicos, it crnpreitada, ao deposito, ao rnandato; tambCm em rclacao a 
agCncia, a coiiiissäo, a corretagern, ao transporte de pessoas e coisas, ao seguro, it liança, 
aos titubos tIC credito, it responsabilidade civil; lambCni disciplinamento da posse, da 
propncdadc, do direito de familia e das sucessOes. 

0 Cidigo Civil de 2002 incorporou a matCria (10 antigo COdigo Cornercial, e a 
n1at(ria ernpresarial e dc suma relevancia para o turismo. 0 corner-dante' passou a 

denorninar-se "empresarlo', cjue C, nos termos do artigo 966 do Código Civil, "aquek 

que exerce protissionalmenle atividade econOmica organizada para a produçao ou 

circulaçao tic hens on tie serviços'. 0 empresarlo leva adiantc urna ,itividade econo-
mica, portanto destinada a criacao de riqueza, porquc Iaz circular on produz t)enS on 
serviços. jr-ala-sc tic atividade que coordena trabaiho, natureza e capital, praticada 

Como unla prolissao corn habitualidadc e objetivando o lucro. 

A sociedade empresaria e aquela qe tern por obieto o cxcrcrcio tic atiVidade 
propria de Crnpresario, podcndo constituir-sc sob) cbiversas forrnas, corno sociedade 
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por coLas de rcsponsabilidadc Iiniitada, sociedade de cornandita simples e sociedade 

anonirna, dentre outras. Nho se j,ode deixar de citar a iniportància, para o turismo, 

tlas agCncias e operadoras dc turismo e suas caracteristicas trio peculiares. 

Assirn quc o turisrno corneçou ci desenvolver-se, 0 usuarto do turismo contava 

corn scu agente (IC viagens para dde solicitar a tacilitaçto dc (IuestOes pontuals, COfllO 

a conipra de urna passagem de transporte on a reserva em urn hotel. Após, 0 turista 

passou a solicitar da agCncia de viagens quc organizasse para Si toda urna viagern 

conforinc o jtjnerhrio indicado, atendendo \s suas necessidades e aos seus desejos. 

[k)steriorincnte, ainda, it agenda dc viagcns C que passou a oferecer as viagens pron-

Las, acahadas, corn rotciros, passagens, hotds, reteiçOes, ate reservas e ingressos para 

shows, teatro, espetaculos, esportes, tudo a urn custo mais harato, porque se tratava, 

na realidade, de urn pacote, ao qual o interessado aderia on nâo. 

As agCncias de viagens, de mera facilitadoras, passararn, IarnI)em, a ser promo-

toras nho SO de viagens, como de grande variedade de servicos associados corn o ato 

de viajar, como transporte C hospedagem, oterecidos -atraves (IC pacotes turisticos, 

amplamente divulgados c sciados por intcrmCdio de contrato, usualmente de adcsao. 

As agClicias, hoje, nao sao meras interinediadoras de uma ou vhrias compras e vcndas. 

Sho verdadeiras arquitetas das viagens por elas organizadas. Delas SC exige muito mais, 

porquc tern o encargo de cuidar, dc zelar por scus clientes .Assim, tambCrii C sen (lever 

prestar intorrnaçoes sobre destino, serviços turisticos e viagens; planejar, organizar, 

distribuir c coniercializar Os serviços (IC viagens C produtos turjsticos. Nessa variada 

garna de colupeteilcias, as agCncias acabarani por ser verdadeiros canais de estiinulo as 
viagens, direcionando os tiuxos lurIsticos. 

Iorniarani verdadeiras teias, nacionais c internacionais, dando origern as opera-
doras (IC turismo, c11 sao agCncias (IC viagern que formarn grandcs grupos empresarlais 

C que Sc integram a outras agClicias (IC viagem (intcgracao horizontal) on cornpanhias 

aCreas, de transporte, cadeias (IC hotCis, locadoras de veiculos (integracao vertical). Essas 

operadoras vein trabalhando intcnsamente via Internet, nurn vcrdadei ro conglonierado 

de cniprcsas que atuarn no murido virtual .A Internet, conio rneio de comunicaçao did 

massa, foi Ininuciosa e sensivelmente analisada pela professora Beatriz Helena Gelas 

Lage (2000, p.  46-8) sob o aspecto do turismo. 

A instantaneidade da contunicaçao, os rneios insuperaveis da multimidia, 

conio imagens, mapas, griticos, rnovimentação, core imagcm, e o custo mais harato 
diante (IC outros meios de cornunicaçao tornam a Ititernet 0 mais bem-sucedido 
vdi() econolllico 110 conicrcio (10 turiSflio. Utilizada intensarnenle, a Internet serve 

corno meio dc venda de pacotes de agCncias, hoLds, Parcitles  teniiticos, transpor-

tcs. laiiihCrn C utilizada como marketing para consuniidores, constituindo-se ciii 

import-ante ferramenta critica die coleta (IC dados, pois os consumidores participam 

ativarnente, via e-mail, em conexao direta e imediata corn os prcstadores (IC serviço, 
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tecendo elogios, procedendo a criticas, reclaniaçOes, avaliacOes, recornendaçoes, 
descriçOcs e sugestocs. 

Correlatanientc as vantagens, a Internet tambem trouxe sérios problernas, tendo 
o Direito que se adaptar as inovaçOes tecnologicas, regulamentando-as, l)em coffin 
aos ncgócios novos, representados por contratos, pagamentos, propaganda enganosa, 

violaçao de direitos autorais e crimes praticados via rede. 

A responsabilidade das agèncias de turismo é scmpre principal e objetiva, e 
ocorre pelo siniples fato de ter colocado 0 produto no mercado. Destarte, a agéncia 

organizadora e proniotora é rcsponsãvel pela prestação etetiva do serviço, pela sua 
liquidacao junto aos prestadores de serviços C pelo reembolso aos usuarios pelos 
serviços näo prestados na forma e na extensZto contratadas. 

As obrigaçOes assumidas para execução de ServiçOs turisticos quc se realizarenl, 

total ou parcialrnente, no exterior serao de exclusiva responsabilidade da agncia de 

viagens c turisnio. As agéncias de turismo são diretamciiie responsaveis pelos atoS 
de seus prepostos, inclusive Os praticados por terceiros por elas contratados OU an-
torizados, ainda que na condição de autônomos, assini entendidas as pessoas fisicas 

por elas credenciadas, tãcita ou expressamente. As Cinicas hipoleses ne exoneração da 

responsabilidade das agi1cias turIsticas são as seguintes: (a) casos de comprovada 

força nialor; b) expressa responsabilidade concorrente de outras cntidades; e (c) culpa 
exciusiva on concorrente do turista. 

C) (Mdigo Civil forma urn macrossistema de direito privado, assim charnado 

porque o COdigo do Consurnidor, corn suas disposiçoes tipicas e especificas da rclaçao 
de consumo, passou a ser visto corno 0 microssistcrna do direito privado. 

A I.ei n. I 1.771/2008 não cometeu o CquiVoco de enfraquecer o consumidor 

diante da cadeia de tornecedores, o que poderia ocorrer se simplesmente se atribuIsse as 
agéncias de turismo a responsabilidade objetiva pela miermediaçao C execuçao de seus 
scrs'iços, e responsabilidade solidãria pelos serviços (IC fornececlores que não pudessern 
ser idcntificados, on fornecedores estrangeiros que nao possuissern represcntantcs no 
Brasil, corno constava do paragrafo 62 do artigo 27 da atual Iei, quc toi objeto tie \'eto. 

A Constituiçao Federal de 1988 incluiu a defesa do consumidor no piano da 

poiltica constitucional entre os direitos e garantias lundarnentais no seu artigo 5k', 

XXXI!: "o Estado prornoverá, na forma cia lei, a dcfesa (to consuniidor"; esta C urna das 
chamadas ckIusulas pétreas, que não podein ser obieto de emenda constitucional, 

conforme disposto no artigo 60, parãgrafo 4, iv, da Constituiçao Federal. 
C) COdiço (IC 1toIc(ño c flef.'so Io Cutisuntidor (cD(.), Lei ii. 8.078/90, apresenta-

-Se como definidor tie uma nova ordeni de proteção dos direitos sociais, ao reforçar a 

queStao cia cidadania e reconhecer a vulnerabilidade do consurnidor no mercado tie 

consunio. Uma de sitas principais caracterIsticas sua linguageni, de iacii comprcensao, 
JA clue  tal Ici se destina a todos os chamados consumidores. Aplica-se, integralmente, 
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aos scrviços e as atividades turisticas. Uma vcz que o excrcicio do direito do turismo 

envolve, tanibém, uina relaço de prestacao de SCrviçOS, privaclos oct publicos, näo é 

deniais trazcr algumas consideraçoes sobre esse iniportantiSSimO diploma legal. 

(;oiisumidcr é toda pessoa fisica ou juridica, ou a coletividade dc pessoas, ainda 

ciuc iiideterniinaveis, clue adquirc on utiliza produto On serviço como dcstinatário 

final. Já fornecedor é toda pessoa fIsica on jurIdica, püblica ou privada, nacional on 

estrangeira, bern como OS elites despersonalizados que desenvolveni atividadc de 

producao, niontagern, criaçAo, construçao, transforniacao, irnportaçao, exportaçio, 

distribuicao on cc)rnercializaçao dc produtos ou prcstaçaO de serviços. EL scrviço e 
qualquer atividadc fornecida no mercado de consuflio, mcdiaiitc reniuneraçAo, in-

clusive as de natureza hancária, financeira, crediticia c securitária, salvo as decorrentes 

das relacOes cle caráter trabaihista. 

A Politica Nacional de RclacOcs de Consumo tern por ohictivo o atendinienio 

das necessidades cbs consumidores; o respeito a sua dignidacle, a saüdc c seguranca; 

a proteçao de seus interesses econórnicos; a meihoria da sua qualidade de 'ida; e a 

transparéncia c harmonia das relaçOes de consurno. 
0 principio (Ia VUlnerabilidade, certarnente, sobreleva a todos os denials do Direito 

Consumcrista, dai porque será feita a etc expressa referéncia. No ensinarnentO de Luiz 

Antonio Rizzatto Nuncs (2000): 

[ ... j  o consuniidor é a parte fraca da rclacao juridica de consurno. Essa fraqucza, 

essa Iragilidadc,é real, concreta, c decorre de dois aspectos: urn ik ordern técnica 

c outro de cunho econOmico. 0 primciro estä ligacto aos mews de produçao, 

cujo conheciniento é rnonopolio do 1orneccclor. F. quando se fala eni melos dc 

produçao não sc esta apenas referinclo aos aspcctos técniCoS e adniinistrativos 

para a fabricaçao de produtos c prestacto ck scrviços quc o forncccdor deténi, 

mas ranihérn ao elemento fundamental da dccisao: é 0 fornecedor quc escolhc 

o que, quando c de que maneira produzir, de sorte clue 0 consumidor está it 

iiiercé dacluilo quc é produzido. 

lmpoe, também, 0 COcligo ile 1)efesa do Consurnidor 0 principio da boa-fe ob-

jetiva, clue  exigc urn nivel niinim) dc respeito, de cuidados, tic Ihaneza, dc cooperaçao, 

de transparCncia Corn 0 parceiro contratual. A informaçao tamhCin tern grande valor 

para o 1)ireito do Consumidor. l)eve ser a mais ampla, substancial, extcnsiva a toclos Os 

aspectos da relaçao de consunio descnvolvida, clue cabe integralrnente aos thrnccedorcs 

(BENJAMIN, 1991). 

Assirn, a publicidade enganosa C aquela que contern daclos falsos; induz o 

consuniidor cm erro a respeiw da natnreza, caracteristica, qualidade, quanticlacle, 
propriedades, origern, preço e quaisquer ontros dados sobre produtos c serviços. 
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Por sua VCZ, a pUI)liCidadc al)usiva e aquela que incita violencia; é discriniinatOria 

de qualquer natureza; explora o medo e a superstição; aprovcita-sc da deficiéncia de 

ulgarnenu) das crianças; desrespeita valores ambientais; 6 capaz de induzir o consu-

midor a se comportar de forma preudicia1 ou perigosa a sua saude ou seguranca. ]hda 

inforrnaçao ou publicidade, suficienternente precisa, vciculada por qualquer forma oU 

rneio de coifluniCacão, corn relaçao a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, 

obriga a fornecedor quc a lizer veicular ou dela Sc utilizar, c integra 0 contrato que vier 
a ser celebrado (artigo 30). 

A oferta c a aprescntaçao de produtos ou serviços devcm assegurar inforrnacOcs 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em lingua portuguesa sobre caracterIsticas, qua-

lidades, quantidade, coniposicao, prcço, garantia, prazos de validade c origern, dcntrc 

outros dados, bern como sobre os riscos que apresentam a saUde e a segurança dos 

consurnidores (artigo 31). Sc o loruccedor de produtos ou servicos recusar cumpri-

rnento 1i oferta, apresentação ou publicidacic, 0 consumidor podera, alicrnativanientc 

c a sua livre escolha: 

- exigir a cuinpriinciito forcado da obrigacao, m)s termos (Ia ofcrta, apre-

sentaçSo ou publicidade; ii - accitar outro produto 0(1 prestaçao (Ic serviço 
equivalente; II rescindir 0 contrato, corn dircito a restituição de quantia 

cvcntualnientc antecipada, monetariamenle atualizada, c a perdas e danos 

(artigo 35). 

A publicidade deve scr veiculada de tal forma que a consumidor, tacit e irnedia-

tamente, a identihquc coma tat (artigo 36). 

0 Código de Defesa do Consuniidor protege o usuãrio dos serviços ile turisnio, 

penalizando aquele que utilizar, na cobranca de dIvidas,de ameaça, coação,constran-

gimenlo fisico ou moral, ahrrnaçoes Lilsas, incorretas 0(1 enganosas, ou de qualquer 

outro proccdimcnto (luc exponha o consuinidor, mjustilicadarncntc, a ridIculo, ou 

nterhra corn sea trabalho, descanso OLI lazer, corn detençao (IC trés meses a urn ano 
e iiiulta. 

Nornialmente, 0 contrato entre as operadoras c as agendas de viagem e turisiiio 

consiste cm contratos de adesão, (](ie são aqueles que já s'em elaborados, sendo que 0 

turista apenas Ia apOe a sua assinatura. Este tipo (IC pilCtO mercceu atencao destacada 
da legislaçao consurnerista que, em seu artigo 54, disciplina que: 

Contrato de adesao C aquele cujas clãusulas tcnham sido aprovadas pcla 

autoridade competente ou estabeiccidas unilaterairnente pelo lornecedor 

de produtos 0(1 serviços, scm quc a corisumidor possa discutir ou niodificar 

substancialmente seu conteódo. 
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A inserçao de clausula no forniulário näo deshgura a nature7a dc adesao 

do contrato. 
Os contratos de adcsao escritos serao redigidos em termos claros e corn caracte-

res ostcnsivos e legIveis, tie modo a lacilitar sua compreensao pelo consuniidor. 

As clausulas quc impiicarem iimitaçào de direito do consuniidor deverao ser 

rcdigidas corn destaque, permitiodo suit imedi -ata e fácii cornprcensão. 

O Código de Defesa do Consumidor tambéni agasalhou, para privilegiar a parte 

fragil ita relacão do coiisuoio, a inVerSao do onus da prova, quc CaI)C ao fornecedor, e a 

teoria dii dcsconsideraçao da pessoa juridica, pela qual responde o sOcio dii empresa, 

corn scus bens, pela responsabilidade (lecorrente do consurno, evitiindo a fraude que 

se perpetua em nome da empresa, que é ficçao juridica e quc nao pode salvaguardar 

intcreSses escusos na relacao que se estabelece entre 0 turista co prestador de serviços. 

Sot) o aspeclo processual, o Codigo de L)cfesa (10 Consurnidor agasalhou a tese 

da inversão do Onus da prova em favor do consurnidor, de rnodo que näo mais he 

caberá Jro\'ar a existéncia do defeito: o fornecedor é que teri de provar que 0  pro-

dLItO estava perfeito, ou ciuc o defeito ciccorreu do uso inadequado do produto por 

parte do consurnidor. 0 consumidor podera acionar quaiquer urn dos envolvidos na 

cadcia tie consuuw, OU seja, a companhia aérea, a agéncia de viagens, a operadora tic 

viagens, por cxemplo. 

lambeni (I USUári() do scrviço publico, clentre des OS serviços c'ue ten) Conic) 

objeto o lazer, recebem a proteçao especial do Direito, a começar pela Constituicão 
Federal, quc exige o born e eficiente atendiniento aos usuarios do serviço publico os 

quais, no exerciclo de seci dircito de participar cia Acirninistraçâo Ptibiica i)ireta e In-

dircta, poderao reclamar dii qtiaiidade cia prestação dos serviços C repreSentar contra 

scu exerciclo ncghgcntc ou ineficax (art igo 37 caput e paragrafo 3-). 

0 Estado de São Paulo possul a 1.ei de Protcçao at) Usuãrio do Servico Pc'ihlico 

(Lei n. 10.294, de 20 de abril dc 1999). 0 objetivo da id a tutela dos direitos do 

usuarlo, e aplica-se aos scrviços pc'tblicos prestados pela Administraçäo POblica direta, 
inclireta e funciacional e pelos particulares delegattIrios, por qualquer forma, de serviços 

publicos. Segundo a lei paulista, são direitos hásicos dos usuários a inforrnaçao precisa 

C 0 controle adequado do serviço pObitco. 

Para assegurar o direito a inforrnaçao, o usuarlo deverã ter conhecimeoto do 

hortIrio de funcionanicnt() cias unidades adrninistrativas, do tipo de atividade em cada 

Orgão, de sua iocalizacao e dii indicaçao do respotisãvel pelo atendiniento. 0 atendi-

niento ao usuario é pessoal, por cartas, cartazes, mcios cictronicos tic cornunicaçao c 

todos OS mews de propaganda. 
O usuario do serviço publico teiii direito a urn serviço tic qualidade, sendo 

obrigacao dos prestaclorcs do scrviço publico ateiider ao usuário corn urbanidade e 
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respeito, scm qualquer discriminaçao, c tarnbm segundo OS preceitos dos codigos de 

ética em vigor. 0 controle do scrviço adequado é desempenhado pelas ouvidorias e 

pelas cornissoes de ética. 

ConsideracOes hnais —0 direito do turismo: rarno 
autOnorno do clireito 

A partir do exposto, sugere-se quc o Direito (10 lurisnio, para se confgurar 

Corno rarno autononlo do 1)ircito, tenha vocaçao, ol)jeto, principios, comprolnissos e 

configuraçOes próprias (ZAGO, 2008). Dessa lorma, defendc-sc a vocaçäo transacional 
(10 Direito do lurisino, que Sc aplica ao turismo interno regional e internacional, tendo 

por objeto a prornoçao da locornoçao dos seres humanos, interna, regional, interna-

cional ou, mesmo, virtual, Corn finalidades de lazer, esporte, férias, conhecirnento, 
conternplacao, cultura, enflni, de todas as areas dc rnanilcstaçao e expressao do ser 

huniano, de forma harmoniosa e integrada enhre todos Os povos, as coinunidades e 
o rneio amhiente. 

I)cntre os principios do Direito do Turismo, elencarn-se Os seguintes: a prornoção 

da hospedagcin c da iivre locornoçao ior quaisquer rncios de transportc, inclusive 

digital; o desenvolvirnento pacihco, pleno C sustentavel, corn rcspcito it biodiversidade 

e ii diversidade cultural; a inclusao e nâo exclusao; a boa vontade; a nâo discrimina-

can; e a quebra (IC todas as fronteiras que irnpeçarn it paz c a harmonia entre OS scres 

hurnanos, a flora e a fauna, deste c de todos os out ros planctas. Na ordern internacional, 

o Direito do Turismo deve acoiher os principios die rcspeito C prevaléncia dos direitos 

hurnanos; respeito ii autodctcrrninaçao; respeito as difcrenças dos povos e das Cornu-
nidades receptoras; rcpUdio a violéncia; busca do dcscnvolviiuento sustentávcl e da 

paz sustcntiveI; cooperação ciltre Os povos para 0 progresso cia huinanidade. 
() l)ircito do Turismo deve honrar Os comprornissos de promover o alcance 

da paz e da harmonia rnundiais e unia ética rnundial (10 turismo, que sc refletirá em 
todas as outras atividades hurnanas. Tambéni envolve 0 cOrnprnrnissO de todos OS 

envolvidos na cadeia turistica, em especial os Estados, a industria e 0 cornércio (uris-
tico ou quc se relacionern corn o turismo, as operadoras e os agentes de viagern, os 
profissionais da area do turismo e do lazer, assim corno 0 proprio turista, que deverá 

firmar compronlisso formal, ames de cada viagern, de conhccirncnto c obediencia 

ai)s principios eticos e legais do turismo. Na sua contlguracao privada, o Direito do 

Turismo devera contemplar, especificamente, Os contratos de turismo, assirn corno 
disciplinar OS deveres e as obrigacocs dos turistas, dos profissionais do turismo e da 

atividade turistica. Já na sua conhiguracao püblica: 
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o lurisnlo deverá ser reconhecido conslitucionalmente corno urn direito 

fundamental do ser hurnano e urn principio diretivo (los Estados, como fator 

para a implernentaco de urna sociedade livre, justa e solidaria; para garantir 

o desenvolvirnento nacional; para erradicar a pobreza e a marginahzacao; para 

reduzir as desigualdades Socials e regionais; e para prornover a paz, o bern de 

todos, scm preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisqucr outras 

tormas de discriminacao; 
an Lstado incurnbe a (lever de tirrnular, acompanhar e executar, scm soluçao 

de continuidade, politicas pfiblicas para a turismo, visando propiclar urn 

turismo deniocrático e universal ao alcance das crianças e dos adolescentes, 

promovendo, de todas as forrnas possiveis, a inclusao, a part ir das pessoas corn 

deficiência, idosos, carentes, crianças e adolescentes; 

• o Estado devera prornover, incentivar e criar condiçOes para o turismo e para 

a educaço voltada ao turisnlo, diretamente ou através de parcerias, inclusive 

desenvolvendo a artesanato e as culturas regionais C locais; 

• o Estado devcrá proniover 0 turismo iarnbém inediante heneficios liscais; 

• os tributos recoihidos a titulo da atividadc turistica, ou dela decorrentcs, 

deverao ter percentual destinado a educação e ñ rnelhoria do setor turistico; 

• ante a diliculdade le tiscalizaçao de todas as atividades que podern causar dana 

an rncio ambiente, natural on construido, dever-se-á estudar a possibilidade 

juridica de atribuir aos profissionais de turisnio, devidarnente capacitados para 

tal, poder de policia para tins de preservacao c conservaçâo do nieio ambiente, 

monurnentos, praças, museus, obras de arte e outros, podendo, para tanto, lavrar 

autos de infracao c aplicar iiiultas administrativas, cujo rendimento rcverterá 

cm tvor da atividade turIstica; 

• os protissioiiais de turismo C 05 turiStas serao responsabilizados, civil, penal 

e administrativarnente, por descuniprimento das norrnas contidas na legis-

laçao turIstica especilica, sobretudo por desrespeito as nornias arnbientais e 

constitucionais fundanientais; 
• o Direito Penal do Turisrno deverá tipiticar os crimes praticados contra tu-

istas, desde a violência ao cstelionato, incluindo a exploraçao. de qualquer 

especie, contra Os turistas; 

o l)ireito Penal do Turismo devera tipificar, lambem, os crimes oriundos dii 

atividade turistica, como a exploracao sexual, tao impropriarnente classificada 

e denominada como"turismo sexual", a cxploracao de menorcs, a degradacao 

ambiental e ao patrinlonlo ptiblico material e imaterial do Pais; 

o COdigo de Etica do 'iurisIil() devera ser encarnpado pelo (digo do Turismo. 
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Segmentaçäo e motivação em turismo: 
reflexöes sobre tipos de oferta e 

perfis de demanda 
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RISUMO: 0 tcxto trata da segn1cntacio da oferta e da demanda turistica, apon-

tando conceitos e tipologias de praticas da atividade aliadas as rnotivaçOes, 

segundo os pens dc visitantes. Foi realizada uma pesquisa expioratória estril-

turada corn o intuito (IC observar e analisar corno Os rnais conhecidos tipos de 

turismo Sc relacionarn aos segnientos de turista.apontando aspectos favoráveis 

e lirnitantes a reaiizaçao dos referidos tipos da oferta, em conSonancia (On) 

OS interesses (los turistas. Corno fatores Iimitantes, destacarani-se a qUCStaO 

do custo das viagens e a falta de segurança das destinaçOes. Concluiu-sc c'ue 

ha uma estreita relaçao cntre a escoiha dc destiiios C as priticas perlinentes 

de acordo corn os interesses dos individuos, sobretudo relacionados a faixa 

etar;a,a formaçao academica, ao estado civil e ao desenvolvimento profissional. 

PAI.w1cs-cIbwr: segrnentaçao; motivaçao; oferta; demanda; tipologias de 

turisiflo. 
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ABSTRACT: The text deals with segmentation of supply and tourism demand, 

pointing concepts and typologies of activity practices allied to motivations 

second visitors' profiles. A structured exploratory research was conducted to 

observe and analyze how the most popular types of tourisni relates to tourists 

segments, pointing favorable and limiting aspects an achievement of ofkr types 

according with tourists interests. It has been pointed as most known typology 

the Ecotourism and as unusual practices health and sports tourism, being this 

last \'ery often practiced by interviewers as well as the Cultural Tourism, with 

the self achievement and curiosity as main motivation. 'lourism ways which 

most have sparked interest to be practiced were Interchanges and Cruises. As 

limiting points it can he highlighted issues as travel cost and the lack of safe 

in destinations. It was concluded that there is a close relationship between 

destination choice and relevant practices in accordance with the individual 

interests, especially related to age, academics, marital status, and professional 

development. 

KEYwoRDs: segmentation; motivation; supply; demand; tourism typology. 

Rtsusir: Lc texte traite de Ia segmentation de l'offre et la dcmande pour Ic 

tourisme, en pointant sur les concepts et les pratiques des types d'activitës 

confondusavec les motivations, scion Ic profil des visiteurs. Nous avons effcctué 

une recherche exploratoire structure afin d observer et d'analyser Ia facon dont 

les types les plus populaires do tourisme sont liCs a des segments de toitristes, 

en soulignant les aspects positils Ct des inconvénients a Ia réalisation de ces 

types dapprovisionnement en ligne avec les intCrCts des touristes. Comme 

les facteurs limitants, Ia question la plus iniportante de savoir Si IC coat dii 

\'oyage et Ic niauque de sCcuritC des destinations. II a etC conclu qu'iI cxiste 

une relation Ctroite entre le choix des destinations ci des praliques pertinentcS 

en contormite avec les intCréts des individus, en particulier lies a Ia vieillesse, 

l'Cducation scolaire, l'Ctat matrimonial et Ic perfection nement profession nd. 

Mois-ctts: segmentation; motivation; offre; demande; tYpes du tourisme. 

RESUMEN: El texto trata de Ia segnlentación de Ia oferta v Ia demanda turIstica, 

senalando conceptos y tipos de actividad junto con las motivaciones prácticas, 

dc acuerdo a los perhies de los visitantes. Se reaiizO una invcstigacion explorato-

na, estructurada con ci fin de observar y analizar cómo los tipos nihs populares 

del turismo están relacionados con los segmentos de turistas, destacando los 

aspectos positivos y  los inconvenientes para Ia consecuciOn de los tipos de 

su ministro de conforniidad con los intereses de los turistas. Como pUSo de 

relieve los factores que lirnitan Ia cuestiOn de los gastos de viaje y  Ia falta de 
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seguridad dc los destinos. Sc concluve que existc una estrecha rclaciOn entre 

Ia clecciOn de los destinos y las pricticas pertinentes dc conformidad con los 

intcrescs de las personas, principalmente ielacionada con Ia edad, nivel edo-

cativo, estado civil V ci desarrollo profesional. 

PALABRAS CLAVE: scgnlentación; niotivaciOn; oferta; denianda; tipos de turisrno. 

Introduco 

C) vertiginoso desenvolvirnento das cidades no mundo globalizado, au-ado as 

inovadoras tendéncias da sociedade contemporanea, tern provocado diversos desdo-

branentos em inm)nmeras Areas do conhecimnento. Para 0 turismo, esse prOcesso teiii 

resultado em urna multiplicidadc tanto na oferta quanto na demanda, 0 que pode ser 

notado pelo crescente nurnero de tipologias ou formas de realizaçao da atividade C OS 

inümeros perfis de turistas quc praticam cada urn desses tipoS nos destinos turisticos. 

ImI realidade precisa ser investigada e analisada no iIrnbito das organizacOes 

ligadas diretamente a atividade turistica para quc possam ser idcntificados OS clesejos, 

as necessidades C OS interesses do publico-alvo, de modo que elas tenham condiçOcs 

de adaptar a sua ofcrta t realidade da demanda. Para conhecer o perfil dos turistas 

mais adequados a seus produtos e serviços, as emprcsas turisticas devem se utilizar 

do artificio da segmcntaci'io de mercado ou da demanda. 

Dessa forma, este artigo apresenta, em urn primneiro moniento, a dcfiniçao e 

as formas de realizacao da segmentacao turistica da oferta (tipos de turismo) e da 

denianda (turistas). Posteriorrncnte, contenipla 0 conceito de motivaçao C como o 
mesmo se relaciona a atividade turIstica. Para uma melhor comprovaçao da realidade, 

foi efetivada urna pesquisa exploratória sobre o terna, quc é niostrada rta sequncia, 

corn sua respectiva análise de resultados. Por urn, sao apresentidas as consideracOes 

finais acerca do assunto investigado. 

Segmentação da atividade turIstica 

Em decorréncia da pluralidade dos grupos hurnanos vigentes, corn estilos e 

gostos totalmente diversificados, as empresas (10 trade turistico precisarn detectar Os 

segmentos que desciamu atingir para que possarn n5o sO se destacar, mas sobreviver an 

acirrado mercado de trabaiho. As pesquisas de marketing possil)ilitan) 0 conhecirnento 

I11iFIUCiOS() dos anselos desta demanda, que se apresenta, nos Oltirnos anos, cada vcz 

mais informada, exigente e consciente de seus direitos e deveres. Por esse niotivo, 6 
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fundamental que as organizacOes elaborern estratëgias competitivaS para alcancar urna 

adequada posiçâo no setor turistico e, consequentemente, o lucro almejado. 

Kotler & Armstrong (2003, p. 73-174) dividirarn o marketing em marketing 

de variedade de produtos e marketing de massa, conforme as acOes voitadas para 

o scu publico. 0 primeiro apresenta escoihas diferenciadas a urn de distinguir os 

produtos cm relaçào aos concorrentes, considerando que o rnercado ë heterogeneo, 

enquanto o segundo oferece urn produto 6nico para todos os tipos de consumidores 

corn uma oferta padronizada. Devido aos altos custos dos investirnentos, as empresas 

que possuem condiçoes hnanceiras limitadas optarn pelo marketing tie massa. ['or 

outro lado, o marketing de variedade tic produtos pode ser adotado por empresas que 

buscarn urn meihor posicionamento em seu rarno de atuação, aument() no volume 

de vendas e uma major rentabilidade do estabeleciniento em face cia neccssidade do 

rnaior desenvolvimento de pesquisas e de condicoes técnicas para atender aos diversos 

nichos (subscgrnentos). 

No caso especIfIco da segmentaco do rnercado em turismo, Cobra (2001, 

p. 160) aflrmou clue  ela consiste em urna: 

Técnica utilizada para agrupar corisumidores de scrvicos de turismo corn 

cOnlportaniCntOS de cornpra semeihantes para realizar esforcos concentrados 

e especial izados de niarketi rig sobre esse segmento (agrupamento de consu-

midores), pois se supôe que esse subgrupo de cousumidores responderii de 

unia maneira similar ao estorço (IC marketing. 

A segmentacao e de fundamental importancia para 0 setor turIstico porque 

detecta Os grupos corn caracterIsticas homogeneas C impulsiona urn major uürnero 

de pesquisas que revelarn o perfil dos turistas reais e potenciais, atendendo de forma 

niais especifica is suas expectativas, ao mcsrno tempo que propicia a meihoria da 

infraestrutura da oterta das dcstinaçOes turisticas e atenua os efeitos cia sazonaiidade. 

Para Middieton & Clarke (2002, p. 117), a segnientacão pode ser defiriida como 

"0 processO de divisao de urn mercado total - como todos Os visitantes —cni urn setor 

do mercado - corno viagcns de férias - em subgrupos ou segmentos para fins de 

gerenciamento de marketing". 

Corn a rnaior concorrencia no rnercado, surgern viirias politicas de preços e 

propagandas direcionadas para cada tipo de consumidor, ampliando 0 nOmero de 

ofertas de produtos e serviços para a sociedade de niodo geral. 

Assiin, verifica-se que cxisteni ini.inicras maneiras de segmentacao no turiSmo, 

tanto 110 que se refere a oferta dos destinos quanto aos tipos de clemanda. Nesse sentido, 

Reni (2004, p. 223-224) afirmou que: 
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urn dos principais meios para segnientar o mercado é através da identifi-

cacao do motivo da Viagem, que pode variar entre tiirismo de lazer, ncgócios e 

compras, desportivo, ecologico, rural, de aventura. retigioso, cultural, cientitico, 
gastronôrnico, estudantil, de congressos C eventos, taniiliar e amigos, de sa0de 
ou medico-terapéut ico. 

Por sua vez, Ansarah (2005, p. 290-298) apontou outros scgrnentos do mercado 

de turismo, corno cientifico, intercSrnhio cultural, pedagogico, cnoturisnio, golfe e 

espacial. Ness-a mesma publicaçao, foram destacadas outras vertenics do turismo, 

voltado para a terceira idade, religioso, social, industrial, niutico, de pesca, backpocker 

ou mochileiro, dos albergues (Ia juventude 1,11: hostcl), e.sportcs radicais, (IC cavern-as 
e turismo de aventura. 

Panosso Netto & Ansaiih (2009) incrementarani tal usia corn alguns tipos mais 

especificos e atualizados, como arqueokigico, sertanejo, cornunitirio, etnico, gastro-

flon)iCO, enoturismo, automobilistico, esotérico, linguIstico, hedonista, ferroviário e 
espacial, dentre outros. 

C-abc ressaltar que, cm caritcr oficial, no Brasil, atualmente o Ministério do 

Turisnio trabaiha corn 12 segmentos: ecoturismo, turismo de aventura; cultural; de 

esportes; de estudos e intercàmhio; nutico; (IC negocios e evcntos: (IC pesca; rural; de 
saüde, social e de sol e praia. 

Lssa divisiio do mercado favorecc a crlaçao de politicas dc prccos C promoçocs 
direcionadas para cada publico-alvo, atendendo as suas expect-at ivas especiticas. Para 
SC realizar o marketing de segmentos, é neccssario que Se enfoque a segmentação no 

pOblico corn o qual se pretende atuar. Corn esse objetivo, devem ser estabelecidas 

variiveis de segrnenraçao, corno apuntado por Kotler & Armstrong (2003, p. 177-183). 

Segnentaçao gcográfica: consiste na divis3o do mercado cm diterentes 

unidades geogrãlicas, conlo paIscs, estaclos, rCgiOcs, n)unicIpiOs ou bairros, 

localizaçao e clima. Sob esse ponto de vista, por exemplo, as enipresas de 
turismo precisam considerar o local (IC origem dos turistas. 

Segmentacao dernografIca e socloeconomica: analisa as caracteristicas objeti-
'as das pcssoaS (IC deternijnada localidade por mei() de estatisticas. E baseada 

nos critérios die faixa ctária, géncro, tarnanho da familia, estado civil, renda 

ou classe social, prohssao, grau de instrução Ott nivel de escolaridade, religiao, 

etnia c nacionalidade, dentre outros. Dc acordo corn a idade, as pessoas tell) 

intcresseS diferenciados e huscarn atividades divergentes, aspecto que interfere 

na quantidade de viagens e no perfil dos destinos, 0 que, por sua vex, está 
geralniente relacionado cot)) o tipo dIC Ocupacao, Os rendirnentos, 0 nurnero 
de dcpendentes e a disponibilidade de tempo livre. 
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• Segiucntacao psicografica ou de personalidadc: indica a separacao (los COOSu -

midores por estilo de vida, pritica de atividades, interesses especificos, hobbies 

e valores. Cabe ressaltar que pessoas do mesmo grupo dernognilico nho pos-

suern necessariarnente OS rnesrnos tipos de caracterIsticas comportamentais. 

Esta variável é significativa para os gestores de turisrno porque classifica os 

turistas de acordo corn suas prefcrências C OS motivos de viajar para certas 

(lest i naçOes. 

Scgrnentacao por beneficio: de acordo corn lomanari (2003, p.  35) e Swar-

brooke & Homer (2002, p. 140), baseia-se na divisao do mercado segundo 

as vantagens que os consuniidores buscarn em determinada categoria de 

proeluto ou serviço. No caso dos clientes de organ izacoes turIsticas, pode-

-se citar it busca de status ou prestigio social, qualidade, ec000nhia, meihor 

atendirnento, rapidez na prestaçao dos serviços e marcas conhecidas. Corno 

exeinplo do Setor turistico, OS programas (IC fidelizaç2lo utilizados pelas 

companhias aéreas e cadeias hoteleiras, prornovendo serviços para os clientes 

que huscarn a econonlia em virtude da quantidade de utilizaco dos serviços 

corno o principal bencfIcio. Ha [ambëm os viajantes que escolhern os desti-

nos que estao em yoga (rnodisinos) apenas para sc destacar em seu rneio de 

convivencia ou como forma de irnitacao (IC personalidades do mornento, o 

que e denoniinado nii netisnho. 

Dias & c;assr (2005, p. 141-146) sugerirarn urna classilicaçao serneihante para 

o agruparnento de individuos corn base nos seguintes critérios, porérn corn algurnas 

divisOes extras: (a) dernograuico (caracterIsticas da populacilo como sexo, faixa eta-

na, estado civil, grau (IC instruçao etc.); (h) geografico (local de origern, densidade 

populacional ou climna); (c) sociocconomico (renda ou classe social dos individuos 

ou larnilias); (d) por beneficios (vantagens advindas da aquisicho do produto ou 

servico); (e) psicogrhflco (estilos de s'ida, personalidade e interesses/opinioes); (f) 

conlportanlento (IC compra (lealdade ou fidelidade do consurnidor a urn produto ou 

urna empresa); (g) P' rnáltiplos fatores (envolve uma mescla dos anteriores). 

[sses critérios revelam os interesses on razOes para realizar ou nho cada tipologia 

da atividade turistica, 0 que serii apresentado no item posterior. 

MotivaçOes turisticas 

(;olhsideraido-se as segnhentaçOcs descritasanteriorinente, cabe identifIcar o 

que leva o indivIduo a huscar determinado Iip() (IC atividade relacionada aos scus 

anseios e rnotivaçOes. 
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Segundo Beni (2004), motivos sao ra7Oes que fazein corn quc o individuo rea-

lize uma viagem, fatores pessoals que emergem do interior cia pessoa ou dos desejos 

que the direcionarn a açäo. Para Silva (2004, p.  2), a rnotivaçiio envolve Os motivos 

(necessidades) e as açoes para satisfazer essas necessidades. 

tudo que é realizado tern urn motivo por detras, quc pode sei• consciente 

on inconsciente. Nesse caso especifico, 1,odc-se imaginar quc dctcrrninado 

cliente tenha seus motivos para procurar urn tipo especilico de serviço, clogiar 

oil criticar certo tip0 de atendirnento, assirn corno urn prohssional tern seus 

motivos para trabaihar ern detcrrninado lugar. 

Nesse contexto, é preciso emender de fato o signilIcado de nlotivaçao, que, dc 

acordo corn Maxirniano (2000, p.  347), tern sua origem no próprio termo. 

A palavra rnotivaçäo (derivada do latirn niotivib, ?floverc', que significa mover) 

indica 0 processo pelo qual urn conjunto de razOes ou rnotivos explica, induz, 

incentiva, estirnula oil provoca algurn tipo de ação ou coniportainento humaiio. 

0 comportarnento humano sempre motivado. Em Ircas especializadas, a 

palavra rnotivação adquire significados especificos. Por exemplo, a motivaçzio 

do consumidor iefcre-se its razOes que 0 lcvam ao comportarnento de comprar. 

Swarhrooke & Homer (2002) apontarani quc os turistas sao diferentes entre 

Si c podcrn mudar corn o tempo dc acordo corn o seli mornento de vida, sendo que, 

muitas vezes, esses turistas sao influenciados por mais ile urn motivo, 0 que permite 

relacionar c considerar as variávcis das teorias que abordam a motivaçao. 

Conforme salicntou Bergamini (1997), a psicodinirnica motivacional pode ser 

caracterizada pela existéncia dc caréncias intrinsecas (nccessidades que existem no 

interior dc cacla uni), que sao necessidacks nao supridas e geradoras de desequilibrio, 

associadas as sensaçOcs desagradaveis, fazendo corn quc os individuos tornem atitudes 

ou adotem cornportarnentos que tern como objetivo eliniiiiar tal desequilibrio. 

A autora supracitada ressaltou que rnotivaçäo e nccessidadc stO sinonimoS e, 

quanto major a nccessiclade, rnaior será a motivaçao, ou seja, parl Se comportar, 0 

individuo terá quc possuir a energia decorrente da necessidade, pois"a major partedas 

teorias psicologicas sobre motivaçio foi, dc alguma fornia, inspirada pelas correntes 

hlosohcas gregas que apregoararn o hedonismo. l'ara esse tipo de pensamento, as 

pesSoaS, dc inancira habitual, tendem a huscar o prazer c a evitar a dor ( 

1997, p. 34). 

Dessa forma, pocic-.se cousiderar quc 0 turista husca na viagctn a satistaçao de 

necessidades nio atendidas por meio do prazer quc prctende atingir e, nesse sentido, 
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a ti)ologia pode cstar diretaniente relacionada ao motivo/dcsejo mobilizador para a 

açao do turista. 

Nesse contcxto, pode-se considerar a "hierarquia das necessidades' de Maslow, 

para relacionar OS IllOtiVOs c'ue levarn o turiSta para unia on outra tipologia de turismo. 

Segundo 1 )ubrin (2003), a teoria de Maslow ordena as necessidades humanas nuni 

modelo piramidal, destacando que as necessidades básicas precisani de satisfacao para 

garantir a sobrevivencta do inc!i\'lduo e, nas necessidades mais elevadas, o individuo 

atinge o desenvolvimento pessoal e sua potencialidade. () refer ido autor destacou que 

OS cinCo niveis de necessidades são os seguintes: hsiologicas (ãgua,ar,aliincnto,sono c 

descanso); seguranca (anibiente que garanta o bem-estar do individuo); necessklades 

sociais (pertenciniento a urn grupo,estahelcciniento dc relacOes afetivas); necessidades 

dc estima (reconhecimento, autorrespeito, prcStIgio); necessidades de autorrcalizaçao 

(crescitnento ate o mãximo potencial, desalios). 

Ainda segundo o autor em questao, a medida que urna necessidade é satisfeita, 

ocorre urna transferéncia para 0 patamar seguinte, ott seja, urna necessidade satisfeita 

deixa (IC ser niotivaciora. Corn rcIaçao ao turismo, ë passive] citar, como exemplo, o caso 

de urn indivicluo que busca determinada atividade para taxer amigos e, a proporção 

que atinge seu objetivo, novas necessidades relacionadas ao turisnio surgirao para ele. 

Maximiano (2000, P. 352) complemcntou que 0 ponto central dessa teoria é que 

os scres hurnanos estao em constante desenvolvirnento e que "unia necessidade on 

grupo .ie necessidades pode ser prcdoniinante nos motivos internos de urna pessoa, 

devido a tatorcs como idade, mejo social on personalidade". 

A hierarquia de necessidades, segundo Masiow, seria a mesma para todos os 

homens e muiheres que trabaihani, quaiquer que scia sua cultura e qualilica-

çOes [sicl. Dessa forma, as niais irnperiosas são as necessidacies "tisiolOgicas", 

corner, vestir-se, morar corretarnente, a propria pessoa c sua familia. Em 

sc'guicia, as necessidades de segurança, garantia de enlprcgo, prOtcçao social 

e juridica, protccão médica em especial. Em terceiro lugar, as necessidades 

sociais: necessidade de amizade e afeiçao, tanto no trabaiho corno na vida fora 

do trabaiho. Em seguicla, no niais alto cia escala, primeiro a necessidade de 

estilita, quer dizer, ao mcsnio tempo a confiança em si que procura 0 sucesso e 

a consideraçac) dos cieniais, bern conio a prestigio ca repUtação conferidos pelo 

born dominio do papel profissional. Enfim a necessidade de se autorrealizar 

ott mais precisamente transformar em açao aqiiilo de que Sc 6 capaz de fazer 

e concretizar as próprias qualidades potenciais (LEVY-lEttoYrn, 1994, p. 62). 



Claudia Martins Pantulh e Regina Ferra7 Pertici 	115 

As necessidades esiabelecidas por Maslow téni o papel dc niohilizar o compor -

tamento do individuo corn a linalidade de satisfazé-las, sendo quc, quando akançadas 

algurnas, outras aparecem - por exemplo, Iazer urna cxcursao corn urn grupo desconhe-

cido caracteriza-se como necessidade social (fazcr novos amigos) e, urna vex satisfeita 

essa necessidade, surge outra, que pode ser a de rcalizar viagens a urna estância hidro-

mineral on urn spa, o quc, nesse caso, refere-sc a necessidade IisiolOgica de descanso. 

Swarhmoke & Homer (2002) destacararn que Os fatorcs motivacionais relaciona-

dos ao turismo pertenceni a dois grupoS: os que motivam urn individuo a tirar férias 

e aqucles que intluenciarn urna pessoa a tirar (érias cm determinado periodo e corn 

destino especitico. Os autores citados apresentarani algumas tipologias que podem 

Sc relacionar aos fatores motivacionais, tais como: fisicos (obtcr relaxarnento, toniar 

banho de sol etc.); emocionais (vivenciar romance, nostalgia, aventura etc.); pcssoais 

(visitar amigos, fazer novos amigos etc.); desenvolvimenlo pessoal (aumentar conhe-

cirnento oil aprender algo novo); status (adcrir a moda, ter exclusividadc, gastar tie 

maneira ostensiva) e culturais (visitar lugares de interesse, conhecer outras culturas). 

Quanto aos fatores que podern contribuir para determinar a motivação, des-

tacarn-se alguns, quaiS sejam: personalidade e estilo de vida - cstes relacionados ao 

critério tie segmcntacao psicogratica, conforrnc apresentado por Kotler & Armstrong 

(2003); experléncias anteriores como turista ott as Vivéncias no destino nostalgia); 

percepcão, por parte (to sujeito, de suas fraquezas c forças e, por tim, como dc deseja 

ser viSLO por outras pessoas. 
"As rnotivaçoes de cada turista individual nâo sO sao diferentcs, como podem 

também variar entre difcrentcs segmentos de mercado" (S\\\RLtROOKE & HORNER, 

2002, p. 9)). Isso pock ser ilustrado, por exemplo, no caso de familias corn crianças 

pec]uenas, que buscarn locais ondc encont rem atividades infantis; ou de jovens, que 

normalniente tern interesse em festas e fazer novas arnizades; ou, ainda, de pessoas 

mais velhas que, supoe-se, procurarn lugares onde possam descansar. 

Para McIntosh (1977 apud niNt, 2004), Os niotivos podem ser agrupados como 

fIsicos (tratamento de saOde, relaxarnento, atividades csportivas); culturais (conhe-

cirncnto de outros paIscs, considerando todos OS aspectos culturais dcsdc arte ate 

habitos alinienlares); intcrpessoais (desejo rclacionado an convivio social); de status 

e de prestigio (desejo de ser reconhecido) 

Por outro lado, C possivel rclacionar a motivaçao ao tipo de produto, como se 

pode observar no quadro a seguir. 
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Quadro 1 MotivacOes principals e diferentes tipos de atracOes para a visitante 

Atividadcs excita rites 

Parque tematico 
Risco e aventura 

Escapismo 

Status, se dc tiver aciuele passelo como a mais interessante 

Aprender algo nova 

Muscu Nostalgia 

Status, caso seja internacionalmerite famoso 

Pra7er estético 

(,aleria de arte 
Relaxarnento 

Interesse especial em arte 

Status, no caso de ver telas mundialmente farnosas 

Escapismo 

Lazer eni shopping Procura de pechinthas 

Status, no caso dc comprar algum produto de grife 

Exerc icio 

Campo dc golfe Fazer novns amigos 

Status. se for urn campo de renome 

to ,Hc  Swrbrooke & iiorncr (2002. p  93). 

Portanto, percchc-se urna intirna vinculaço entre tipologia de turismo e as 

motivaçOcs de rcalizaçao da atividade turLstica, sendo que, dc modo geral, é possivcl 

afirmar quc OS viajantes procurani concretizar mais de urn tipo de turismo em suas 

viagens, considerando-se que existem iniimeras caréncias e vontades, que Lorrespoll-

dein as suas rnotivaçOcs, a que os leva a busca de unia rnaxirnizaçao do alcance de 

cxpectativas no mesmo tempo e espaço. 

Corn o intuito de detectar de maneira concreta a relaçao intrinseca entre segnien-

tação C motivaçao no turismo, as autoras desenvolverarn nina pesquisa exploratoria 

estruturada corn questoes fechadas, que foram enviadas por c-mail para 86 pessoas 

no més lie marco de 2010. 

Anälise da pesquisa 

A arnostra da pesquisa foi coristituida de 58 mulheres e 28 homens, sendo que a 

maloria cstava concentrada na faixa china entre 19 e 25 anos (41%), seguida dc 26 a 35 

anos, corn 23%; depois, pelas idades compreendidas entre 36 a 40 e 41 a 50 anos, corn 

13% coda. Apenas duas pessoas possulam ate 18 anos c sornente sete encontravam-se 

corn mais de 51 anos. 
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11)e acordo corn Swarbrooke & 1-lorner (2002, p. 92),"urn aspecto da dcrnografia 

que a indüstria do turtsmo parece acreditar quc determina as motwaçoes pcssoais é o 

gencro', por6n1, i'i mcdida que as rnotivacOcs individuais são analisadas, obscrva-se quc 

essa difercnça citacla não é constatada e, dessa forma, pode-se inferir que a predorni-

nãncia fcminina na arnostra nâo causará vies signiuicativo na anilisc dos resultados. 

No que tange ao estado civil, a grande maioria afirmou que é solteira, corn urna 

porcentagern de 65%, sendo quc 30% dos participantcs da pesquisa Sc declararam 

casados e 5%, separados, enquanto nenhurn entrevistado rclatou estar vi6vo. 0 fato 

dc a grande rnaioria scr solteira é expressivo, unia vez quc pode direcionar a escoiha 

das atividades. Swarbrooke & 1 -lorner (2002) confirmarani essa hipOtesc de quc o 

stotus familiar pode ser urn pressuposto para o comportamcnto do consumidor, 

destacando que Os adultos jovens tcndem a buscar novas experiéncias, liberdade c 

parlicipaçao ativa. 

Como a major parte da arnostra foi colctada junto a cstudantcs univcrsitarios ou 

professores cm São Paulo, o grau de escolariclade ou nivel (IC instruçäo mostra que a 

maioria está cursando 0 ensino superior, corn 37%,  ao passo que 23 1/1-6 ji concluirarn a 

faculdade/universidadc, outros 31% finalizaram a pos-graduacao e somente 6 0/o estâo 

cm fase de conclusao de law sensu ou stricto sensu. 

Rclacionando a predominncia da faixa etária corn o grau dc formacao da amos-

tra, podcm-sc considerar OS dados obtidos por Kaynok (1996 apud SWARISROOKE & 

F1ORNER, 2002) em outra pesquisa realizada que, dentrc outras inforrnaçOes, retratou 

que os inclividuos corn nivel cultural mais alto dcrnonstraram maior interesse por 

destinos que favorecam contato corn a natureza e atividades culturais. enquanto OS 

mais iovens tcndem a huscar prãticas de atividadcs nos destinos escolhidos. 

E lato que existern in6nieras tipologias de turisnio e, a cada momento, surgem 

novos termos para a ativ idadc. No entantO, forarn apenas sciccionados dez tipos 

consideraclos mais conhecidos da niaioria dos indivjduOs, tendo em vista que seria 

necessãria urna explicaçao pormenorizada dos sigiiificados (IC outras terminologias 

nao WO usuais para os cntrevistados. 

Por outro lado, é fundamental ftisar que 0 tipo mais convencional de turisrnO, 

qie Sc referc ao dc lazcr, não Ioi iriserido na investigacao por se considcrar quc o senso 

comurn atrela a atividade turIstica normalmenic ao eutrcteniniento, e prctendcu-se 

mostrar que o lequc de opçOes C razOes para viajar e muito mais amplo. 

Sendo assim, foram escolhidos os seguines tipos dc turismo: de negocios, de 

cornpras, desportivo, ccoturismo ou turismo ecológico, religioso, cultural, intcrcâm-

bio, dc eventos, (IC saude e cruzeiros rnarItimOs. I)a totalidade de entrevistados, 46 

pessoas afirmararn conhecer todas as terminologias, mesmo nio tendo realizado todas 

as formas de atividade turistica. l)as tipologias elencadas, destacararn-se a de sa6de e 

desportivo como desconhecidas pelos rcspondentes, corn 35 0% e 29% do total, respec- 
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tivarncntc, cnquanto clue 0 ecoturisrn() Sc sobrcssaiu COIflO 0 tipo rnCl)OS inCoilitirn 
corn apenas 4,7°/u da arnostra. 
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Grãtico 1 Prãticas do tipos de turismo 
Fonir As dIIloras 201O. 

Quarido questionados sobrc Os tipos do turismo quc ji praticaram, corno se 
observa no gralico acirna, os individuos podiam apontar diversas formas da atividade c 

assinalararn corn n)aior destaquc o turismo cultural, corn expressivos 73%, co turismo 

ecologico, con) 63%, o quo reiorça o cxposto antcriorrnentc Corn relaço a torrnaçao 
académica e a faixa etiiria, além do iiIvcl do conheciniento. 

As priiticas que tainhéni obtiveram accrituada pontuaçao foram o turisrno do 

riegOcios, corn rnetade dos respondentes, e o Lurismo de eventos, corn 45 1yo. Cabc 
rcssaliar que a prátiCa (10 turiSnio do negOcios esta estritamente vinculada a atividade 
prohssional c, dessa forma, pode-se considcrar que essa inodalidade no está relacio-
nada it urna opçao do turista, mas sim a uma demaiida ou ncccssidade do mercado 
do trahaiho. 

F. interessante notar que 0 turisniO cultural, na realidade, permeia todos os tipos 

de tunsmo, levando-se em coma que a atividade turIstica cm si visa ao conhecimen-

to de uma nova destinaçao, sendo que cada localidade posSui suas peculiaridades 

em termos dc hihitos e costumes, algumas principal ncnte pelo idioma, vestuario e 
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gastronomia tipicos e diferenciados. Além diso, pode-se depreender que us entre-

vistados transcenderarn a sentido do turismo cultural apenas dc visitaco a atrativos 

culturais materials, Comb O1USCUS C igrejas, conforme apontado por Beni (1997, p. 

430), quando este autar atestou que a tipologia em qUestto se refere "ii afluència dc 

turistas a m'ick'os receptores que oferecem como produto essencial o legado histOrico do 

lonieni eni distintas épocas representado a partir do patrirnOnio c do acervo cultural 

enconi rado em ruinas, lbs monumenlos, nos muscus C obras de arte. 

Provavclmente pelo fato de se encontrar cada vez mais cm yoga pela preocu-

paçao ambiental cm larga escala, 0 turismO ecologico ou ecoturismo seja mio apenas 

muito conhecido, mas, principairnente, bastante praticado. vlarincek (2008, p. 216) 

explicou que, no inicio dos estudos sobre esse segmento do turismo, era mais cornuni 

a uiilizacao do termo "turisnbo ecologico", que foi sendo gradativanicnte substituido 

por ecoturismo e, corn a introduçao de atividades corno railing, rapel, tirolcsa, casca-

ding c canyoning, urna nova denorninacio passou a ser usada: turismo de aventura. 

Atualrnente, de modo geral, o vocJibulo "turismo de natureza pode ser considerado 

o mais abrangente por abarcar as diversas niodalidades e se diferenciar dos dernais 

segmentos existen tes no mercado. 

Nota-se quc OS tipos que foram indicaclos corno desconhecidos pelos respon-

denies (turiSmo de saüdc e clesportivo) forani Os meSmoS apomitados como de ntenor 

priltica Akin da coeréncia apresentada, verifica-se que pode existir algurna düvida 

acerca do conceito dessas tipologias. Nesse sentido, torna-se pertinenic most rar que 

o chaniado turismo lie saüde, tanibérn conhecido Conic) turismo de trataniento ou 

terápico, pode ser detinido conio "o conjunto dc atividades turisticas quc as pessoas 

exerceni na iocumi de mneios de nlanutenção ou de aquisição do horn luncioiianien-

to e sanidade de sell fisico e de sen psiquisrno' segundo esctareceu Andrade (2000, 

p. 76). Por outro lado, o rnesrno autor considerou o turisrno desportivo conlo "todas 

as atividades especilicas de viagens corn vistas ao acompanhaniento, desempenho e 

participacao exercidos em eventos desportivos, no pals c/on no exterior" (,\NDR.DE, 

2000, p.  75). 
Logo, muitas pessoas podeni atrelar 0 turismo de saüde apenas ao bern-estar 

do corpo, e nâo da mente, 0 quc tell) a possll)ilidade de ser alcançado pela estada en) 

urn spa ou cm urn resort, por excrnplo, cnquanto 0 turisrno desportivo pode ter uma 

irnageni ligada sornente ao exercicio lie dcterminado esporte por atletas profissionais, 

c näo ii assisténcia a eventos esportivos em geral, comb campconatos regiorials e, ate 

mesmo, urna Copa do Mundo e as Olimpiadas. 
Quando indagados sobre o que os lcvou a pratica dos tipos dc turismo nienClo-

nados, C possIvel notar, na figura a seguir, quc Os entrevistados indicararn corn malor 

incidencia a realizacao pcssoal, coni 74,5 1%, seguida pcla curiosidade, corn 63 0/u, e o 

interesse em participar do grupo, corn 28%. OpçOes Corno desah() c testc para a resis- 
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téncia e a corageni forani pouco consideraclas, e apenas alguns individuos apontaran) 

rnodisrno e necessidade cfou desejo de ser reconhecidos pelo grupo. 1)entre outras 
razöes indicadas, forarn rnencwnados Os motivos ligados a atividade prohssional, por 
exemplo, experiéncia de trahaiho, solicitacao da empresa e desenvolvimento profisslo-

rial. Fatores corno aprirnorarnento do idiorna, busca da íé e dc descanso, rnanutençäo 
da saUde, aurnento de conhecimentos C interesse proprio tambérn forarn citados. 

Reconhecimento pelo grupo 

Modismo 

Testede coragem e resisténcia 

Desaflo 

Interesse em partcipar do grupo 

Curiosidade 

Realizacao pessoal 

• serieil 

0 	10 	20 	30 40 	50 60 	70 

Grãfico 2 Fatores motivadores (las präticds de turismo 
Foote A' juIoro 2010). 

Pode-se destacar que os fatores levantados referentes a curiosidade e ao desen-
volvrniento tanto profissional quanto pessoal relacionarn-se corn 0 perfII da arnostra, 
unia vez que, em sua rnaioria, envolve jovens estudantes ou recérn-forniados que 
huscarn aperfcicoarnento cm sua area de atuação. 

Corn essas respostas, percebe-se a rclevância da atividade turistica conio elemento 

que propicia a busca da autorrealizaçao, seja pela aquisiçäo de conhccirnentos, scja pelo 

enfrentarnento de novos desafios, pela concretizaçao dc urn sonho ou a transformaçao 
de vida como resultado da experiéncia vivcnciada no destino. 

Alérn disso, 0 interesse em conhecer in ioco paisagens C culturas diferenciadas 
aguca a curiosidade dos scres humanos desde os primOrdios de sua exiSténcia, tendo 

sido urn dos prirneiros fatores propulsores da atividade turistica. Consideradas as 
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condicoes de c'ida atribulada e estressante, sobretudo nas megacidades, como no caso 

de São Paulo, local de aplicaçao da pesquisa, a qucstão do convivio social se rnostrou 

tuna iniportante justihcaiiva para a realizaça() de viagens turIsticas. l'ode-se entender 

ciue a busca pela inserçäo e participaçao nos grupos SoclOis é urn fator motivacional 

apresentado tia teoria de Maslow, que retrata a necessidade de o individun pertencer e 

dese inserir em gruposespecilIcos, Muchinsky (2004, p. 368) confirinou essa assertiva, 

destacando que "as necessidades sociais incluem o desejo de associaçao, de gregariSrno 

c tie companbia. Elas envolvern a capacidade do individiio Isicl exiStir em harmonia 

Coin outras pessoas' 

Saüde 

Des portio Religioso 
	 Cruzeiros Maritirnos 

eocjs 

Corn pras 
 

Eentos 

lnterc~ rn bio 

Ecoturismo 	 Cultural 

Grafico 3 Tipos de turismo quo cc gostaria de praticar 

i'k  

Outra pergunta buscava identificar as aspiraçocs turisticas dos pessoas dentro) dos 

tipologias indicadas pelas pesquisadoras, conforme mostra a ilustracao acima. Dessa 

torma, o turismo de intercimbio e o de cruieiros rnaritirnos empatarani no nurnero 

tie indicaçoes. corn 569,46 cada. Dc modo geral. 0 pnlneiro tipo apontado pode ser 

explicado pelo fato de que IflUitaS pessoas se interessam em ampliar conhecinientos 

coni urna viagern de major duracao para o aprendizado de novos idiornas C aquisiçao 

tie cxperiéncia de vida cm outro pals, conhecendo em profundidade diversas culturas, 

o quc, de certa fornia, conhrrna o interesse dos participantes do pesquisa em se dcsen-

voivcr prohssionalmente corn a faixa etiria e a tormaçao acad mica. 

Sot) outro prisrna, o cruzeiro marItimo pocle ser dehnido como urn resort flu-

tuante", pelo i.to de hospedar e transportar OS passagciros corn conforto e scguranca. 
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Corn o conceito etc férias organizadas e boa relaçao custo versus heneficio, possibi-
tidade etc retaxainento e esquecirnento do cotidiano, "urn cruzeiro maritirno con-

segue o feriOrneno de agradar scus hospedcs por urna oferta variada de atividades, 

entretenirnento, equiparnentos e serviços I ... acaha acertando em opçOes que Criam 
satisfacéo em diferentes perfis de hospedes I ...I,conforme contcniplou Amaral (2002, 
p. 7). Por todos esses inotivos, agregado crescente vinda de armadoras para 0 Brash 
e pacotes prornocionais das operadoras etc turismo, inclusive corn opçocs corn all 
inclusive (alimentos e hebidas consuniidos de forma ilimitada), rnodalidades etc 

cruzeiros destinados a pühlicos especificos (como fitness, imisica, fesias, gastronomia 
etc.), seguramente esta se configura como urna forrna de turismo rnuito incenti-

vada pela midia, e é natural que haja urna procura por esse tipo de experiéncia. P. 
relevante tainbérn destacar clue 0 interesse denionstrado pelos pesqu isados esteja 
relacionado corn U aspecto curiosidadc, apontado pela pesquisa Corno niotivador 
para novas opçOcs de turismo. 

Posteriormente, nota-se 0 anseio pela vivéncia de) ecoturismo corn quase 27 0yb 

pelos motivos acima citados, mas taniheni pela vontade de urn rnaior coniato corn a 

natureza, os autOctoncs ou as comunidades locais, e a prãtica de atividades radicais on 

de aventura, o quc niais urna vex dernonstra compatibilidade entre perfil c motivaçao. 
Para Britto & Fontes (2002, p. 33), 0 turismo de eventos é caracterizado conio 

"urna atividade econôrnica c social que gera urna série de benefIcios para us einpreen-

dedores, para a cidade promotora, para 0 comércio local, restaurantes C hotéts e para 
a cornunidade" e, nesse sentido, desperta atençOes de virios piThlicos, envolvendo 

diversos tipos (Ic acontecirnentos que cstio contidos na maioria das tipologias di' 

turisrno. Assini, é normal epic tenha surgido como urna atternativa hem votada corno 
aspiraçao de viagem, corn 23% etc indicacOcs, p015 atinge o laelo pessoal e profissional, 
corn a procura de lazer e diversâo, além etc novas rclacoes sOCiais. 

A busca pelo prazer de consurnir, principalrnenic eni lojas de grifes famosas, 

encontrar hons preços c oporwnidades etc ncgOcios sinaliza a razao do turisino etc 
conipras, tido corno bern classilicado, coni 219 ,o das preferéncias, urn tipo de turismo 
que rnovimcnta turistas cm busca de produtos vindos dirctos etc sua origem, COfliO 

artcsanato, pedras preciosas on, mesmo, malharia, confeccoes e caiçados. 

Corn retaçao iis justihcativas apresentadas corno rnotivaçäo para busca etc novas 

formas de turismo, podern-se relacionar os principais rnotivos elescritos de acordo corn 
a teoria dc Maslow e corn os motivos apresentados por McIntosh (apud BE1, 2004), 
conforme os qu -adros a seguir. 

(;onsoiiitc o ,t': 

nio07.asp.>. ,\Osso n1: 27 mar. 2010. 
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Quadro 2 Necessidades e mot,vaçöes em ttirismo (Maslow) 

Necessidades segundo a 
Motivos identificados peia amostra da pesquisa 

teoria do Maslow 

FisioldgKas Descansar 

Seguranca Cuidar da saide 

Sociais Conhecer pessoas/estimular cortvIvio social 

Narnorar 

Autoestima Podcr gastar 

Cornprar em lojas lamosas 

Anipliar/aumentar conhecimentos 

Vivenciar novas expenëncias 

Aprender idiornas 

AutorrcahLaçao 
Conhecer novas culturas 

Satislazer curiosidade 

icr nosas oporttintdades 

Obter reali7açäo!desenvolvimerllo profissioiial 

Desafiar limites 

louse As aijioras 2O1O 

Quadro 3 Nececsidadcs e motivacOes em turismo tvk.lntosh) 

Motivos segundo 
Motivos identificados pela amostra da pesqulsa 

McIntosh 

Nsicos Descarisar 

Cuidar da saüde 

Ampliar/aurnentar conhedmentos 

Aprender idiornas 
Culturais 

(.onhcrer novas culturas 

Satislazer curiosidacle 

In terpessoa is Conheccr pcssoas/csti iii u lar convivio social 

Namorar 

Vivenciar novas experiëncias 

icr novas oportunidades 

Obter realizaçãoldcsenvolvirnento prohssional 
Status e de prestigio 

Desafiar limites 

Poder gastar 

Comprar em lojas famosas 

Foote: A aUtoras 200. 
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Analisando-se o quadro quc aprescntou Maslow, é possivel concluir que it autor-
realizaçao é 0 principal fator inotivacional da amostra pesquisada, scndo que Dubrin 

(2003, p. 111) a definlu corno "a necessidadc de crcsccr ate o niiiximo do potcncial' 
Pode-se completar que sc trata de cnfrentar dcsatios c utilizar ao máximo a capacidade 

individual. E admissivel quc 0 perlil da amostra de iovens, na sua rnaioria corn idades 

entre 19 e 35 anos, intluencie decisivarnente na motivaçio, pois, de forma geral, Os 

mesnios estão focados nit realizaçio individual e no crescimelito profissional. 

Ji quando considcrados os motivos apresentados por McIntosh (1977 apud tsi•:xi, 

2004), observa-se urna concentração em motivos culturais e de status e prcstigio, quc 
se relacionam, rcspcctivarnentc, corn "o desejo de conhccer outros palses: seus habitos, 

seits costumes, sua cultura ar tistica, sua mósica, sua arquitetura, sua história, scu fol-
clore c outros' e "o desejo dc ser reconhecido, atendido, apreciado em sua reputaçäo" 
(ItENI, 2004, p.  254). 

Pot urn, foi levaiitado urn questionamento sobre as motivaçoes limitantes it 
pritica dos tipos de turismo anteriormente citados. I )as alternativas indicadas no 

questionarlo, it grandc rnaioria assinalou o fator custo como principal impeditivo 

para qualqucr forma de atividade turistica, corn 71%  dos respondentes. Assini comb 

a maioria da dcmanda de turistas nacionais e estrangeiros, a arnostra de entrcvistados 

dessa investigacao pontuou a falta de seguranca, quc corrcspondc, de acordo corn a 
tcoria de Maslow, as necessidades de scgurança, corn indice de 37 016 das respostas, 
corno responsavel petit nio visitacao a muitas localidades turIsticas. Dc acordo corn 
Silva (2004), cssc resultado pode cstar relacionado ao medo de o turista ser rnolcstado 

tanto fIsica quanto rnaterialrncntc ou de nao ser auxiliado em caso de imprcvistos. 

Muito proximo a esse percentual (31%), surgiu o perlil do grupo praticante que 
destacou condiçocs negativas para a realizacao dc varios tipos dc turisnio, o que pot 
sua vex, se relaciona it falta dc interessc em participar dc determinados grupos ou, 
rncsrno, a incxistCncia de compauhilidade entre os publicos, comno casais corn tillios 
c jovens soitciros, por exeniplo. 

Em pcnultimno lugar, corn quase 19%, foi sinalizada a ausCncia de infraesirutura 

basica e turistica para a apropriada recepcio de visitantcs,o que,segundo Silva (2004), 

relaciona-se corn as necessidades lIsiologicas idcntificadas pot Maslow e pode sc cii-

ractcrizar pela ausCncia de sanitários c diuiculdade dc adquirir alimentos. F., por tim, 

corn quase J 3%, aparccerarn as condiçOes fIsicas de cada pessoa, quc nao permnitern a 
prática dc certas atividadcs turIsticas. 

i\h5m dcssas opçOes, foi acrcscida a falta de tempo cm razâo ile trahaiho e de 

cstuclos, o desinteresse cm ausCncia de rnotivaçao pcssoal por certa tipologia, it con-

diçao de lugares considerados poluldos nio sO fisicaniente, rnas sein identidade ou 

autenticidade, bern como o medo de via jar de aviito c navio. 
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Neste ultimo quesito, a pesquisa perrnitiu revelar que existem nlUitOS fatores que 

dihcultam o usufruto do turismo pelos individuos, apesar de suas rnotivaçOcs, corn 

proerninéncta para a questao fInanccira, pots a atividade turIstica não considerada 

corno gasto priOritario, concorrendo corn \'árias outras necessidades bisicas c demais 

tipos de clesejos de consurno. Beni (2004) compkmentou 0 raciocinjo, alirmando que 

a decisao de conipra focada no turismo envolve urna parte das econornias do turista. 

Wahab (1976 apud tti, 2004, p.  248) ressaltou: 

(a) que não hi taxa de retorno tangivel nesse tipo de investi iicnto; (b) que o 

gasto e muitas vczes considerado alto em termos de rendimentos, dcduztdos 

os imposios, ganhos durante o ano; (c) que a compra pode ser voluntária, 

espontanea ou planejada; (d) que 0 gasto é preparado c planc)ado através de 

urna poupança feita por urn tempo consideravel; (c) esti resignado a urna 

reduçao de suas reservas c sabe quc, da compra dc uma satisfaço intangivel, 

espera urn retorno não economico. 

A percepcao de indices de violencia e criminabdade mis localidades turIsticas 

tanihtiii afugerua niuitos \'isitantes, que huscam sensacOes de paz c descanso em seus 

rnornentos de tempo livre. Tnteressante notar que Os itens "limpeza" e "epidemias" 

two surgirarn no levantamento dc dados, mas podern icr sido considerados dentro 

da questo da infraestrutura básica. Ate porque, no que dix reSpeito a fliotiVaçto, tais 

aspectos insereni-se nas necessidades hsiologicas, tendu em vista que, pela intensidade 

que esse tij)o de necessidade possul, sua carCncia C mobilizadora, a que liz Coni que () 

turista verifique as condiçOes mininias relacionadas a esses fatores antes de buscar urn 

tipo ou outro de turisuio. Embora a busca de integracao social seja urna constante nas 

viagens, as pessoas ainda demonstrarn certa preocupacaO corn o estereotipo vinculado 

aos adeptos de cada tipo de turisrno, 0 que nern sempre se conhgura COflhO urna si-

tuaça() real. F'inalmente, vale ressaltar que 0 produto turIstico e ConlpOst() não sO por 

atrativos, mas tahCrn pelo scu suporte, a que corresponde a base para a satisfaço do mn  
turista, ou seja, a infracstrutura b;isica (propria do local, voltada paris os residentes) 

c a infraestrutura turistica (corn foco nos equipamentos e serviços direcionados a 
satislaçao dos visitantes). Logo, Sc urn destino nto estiver totalmente estruturado para 

receher Os turistas, o que abrange urna sCric de quesitos, alCrn de frustrar as expecta-

(was niotivacloras dos viajantes, pode pro'o1r o efeito da "propaganda hoca it boca" 

ncgativa, resultante, cm muitos casos, de urna propaganda enganosa. 

Assirn, a pesquisa revelou diversos fatores favoriiveis c flmitantes a rcalizaçao 

do turismo, bern corno preferCncias e interesses especificos de acordo corn 0 pertil 

dc cada segniento. 
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ConsideraçOes finais 

Vive-se cm unia sociedade em constantc cresciniento c transformaçao, de forma 

que Lodas as pessoas, dcsde aquelas envolvidas na produço ate mesmo nas atividades 

reiacioiiadas ao lazer e ao dcseiwolvirnento pessoal, como C caso do turismo, tern a 

necessidade de acompanhar C Sc adequar a essas mudanças. 

Visando djscutir sobre esscs proce.ssos, a pesquisa rcaiizada bern como a relic-

xao teórica evidenciararn dados signilicativos corno a busca do JOVCIII adulto corn 

formaçao academica por set, desenvolvirnento prohssional, sendo este focado Ciii 

novas experiencias, quc podcrn scr obtidas por nieio do turismo de intcrcâmbio c de 

cruzciros maritimos. 

Para essa amostra, tambCm licou cvidenciado o turism() como lator de autor-

realizaçao, que, nesse caso, abrange tanto 0 desenvoiviniento pcssoal conio 0 prolis-

sional. TambCm Sc comprovaram as afirrnaçOcs dc Kaynok (1996 apud SwAluuooKE & 

1IORNI-R, 2002), segundo as quais o ccoturisrno C idcntihcado como pratica de major 

interesse dos jovens. 

F rcievaiitc tanibCrn considerar como paradoxo que, da mcsrna fornia quc o 

turisnio contribui para a autorrealizaçao, liii latores, COnic) falia de tcrnpo e custo 

elevado, quc podcrn impedir sua pritica. Corn rclacao ao qucsito custo, pode-se 

considerar que 0 investirncnlo ncssc tipo de atividade no e prioritirio, bern corno a 

dii icil mensuraçao do retorno sobrc o capital investido. 

Logo, urna anilise geral cia pcsquisa mostrou qile, embora boa pane dos entre-

vistados conhcca Os cliversos tipos de turismo apontados, nem scrnpre cia os pratica, 

devido a divcrsos fatores quc dificultarn sua reaiizaço. Por outro ado, notou-sc 

intercssc destacado por aigunias formas de ttirismo e suas respectivas niotivaçOes, 

o que denota a estreita hgacao cntrc a oferta das destinaçOes turIsticas e os perfis dc 

seus visitantes. 

I )cssa fornia, pode-se concluir quc a niolivaçao do turista está relacionada ao 

ato dc via jar, variando de acordo corn a segmentacto do ptihiico c 0 tipo de turismo 

escoihido. Em virtude cia diversidadc de lipologias de turismo e dos complexos cS-

tilos de visitantes na era contemporanea, percebe-se a neccssiciade de se invcstigar 

corn major profundidadc cada fornia uiovadora de fazer turismo, 0 quc resuita cm 

permanentes dcsahos para OS pesquisadorcs da area, sendo tanibCni de fundamental 

intcrcssc para as organizacocs do sctor. 



Claudia Martins Paniulh e Regina Ferraz Perussi 	127 

Ref eré ncis 

AN1ARAL, Ricardo. Cruzeiros 1nariti?uo. Barucri: Manolc, 2002. 

ANDRAI)E, José Vicente de. Turismo: fundarnentos c dirnensOcs. S. ed. São l'aulo: Atica, 2000. 

ANSARAI 1, Marilia C. dos R. Titrismo e seg?ne,itnfao tie niercado: novos SCtfl1CiiiOs. In: TRIGO, 

Luiz (;oniaga Godoi. Antiiies regi000is e globtos do turismo brosilciro. Sao Paulo: Roca, 2003. 

. 255- 299. 

BENI, Mtirio Carlos. Andlise esirtitural do turisnw. JO. ed. atualizada. Sao Paulo: SFN.•Sc/São 

Paulo, 2004. 

I3ERGAMINI, Cecilia W. Mo1ivaçtio nas organ/zn çoes. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1997 

COBRA, Marcos. Marketing ik turismo. 2. cd. São Paulo: Cobra, 2001. 

BR ITTO, Janaina & FONTES, Nena. Estratégia.c porn evcntos: urna Oiiea do marketing c do 

turisiflo. São Paulo: Aleph, 2002. 

1 )IAS, Reinaldo & CASSAR, Mauricio. h,ndamentos do marketing titriStiCO. Sao Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2005. 

Dli BR IN Andrew J.  Fundamentos do comportu tento orgnnizacwnai. São Paulo: Pionci ra 

Thomson learning, 2003 

HlST(R1,\ DC) TURISMO. Dcsvcndar.comn. Site institucional. <http://www.desvcndar.com/ 

especiais/historiadoturismm/niodalidadesdoturismo07.asp>. Acesso cm: 27 mar. 2010. 

KOTLER, Philip & ARMSIRONG, Gary. PrincIpios tie marketing. 9. ed. Rio de Janeiro: crc, 2003. 

L1VY-LEBOYER, Claude. A crise dos motivaçOes. São l'aulo: Atlas, 1994. 

MARINCEK, Jota. Mercado de ecotstris,no. In: BRACA, Déhora C. (Org.) .A gti, mc ias  de viagens t' 

tiirms,no: prãtmcas de nwrcado. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 212-224. 

MAXIMIANO, Antonio César A. Imitroducão m'm athninistraçäo. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

MIL)DLE1ON, Victor T. C. & ClARKE, Jackic.Markering de furisnmo: teona e pritica. 3. cd. 

Rio de janeiro: Campus, 2002. 

M UCFI INSKV, l'aul M. Psicoiogio organizactonai. S3o Paulo: Pioneira l'hornsorm Learning, 2004. 

PANOSS() NElTO,Alexandre & ANSARA1 I, Marilia C. dos R. Segmentacuo do mercado turistico: 

estudos, produtos e perspectivas. Barueri: )1anole, 2009. 

Sil .'v'A Fernando B. da. A psicologin dos scrl'ifos em turismo e Jiotelaria: cntender o clicnte e 

atender corn elicãcia São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 

SWARBROOKE, John & HORNER, Susan. 0 comportnmocnto do consu,nidor no turisino. São 

Pau)o: Aleph 2002. 

TCVv1ANARI . Silvia A. do A. Scmcntaçao d1' inercati, coot etiloquc em valort's C ('stilo de vitla 

seg?mic'?it(icuops/cgrtthLa) - urn estudo exploratorto. 2003. Disscrtação (Mestrado em Ciências 

da Coniunticação) - Escola (IC Coniunicação c Artes da Universidade de Sao Paulo. São Paulo: 



GRAFICA PAYM 
TI (011) 4392-3344 

paym@terra.conl.br  



Ministério do 
Esporte. 

F!OgAI 	... 

1 

Rica AI 	FORREj* 

-• 	 : 	 .. 

C 	
C 

. 	I. 

- 	 I 

4 	
44 


