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PRÓLOGO – VOLUME II

La redacción de un prólogo nunca es una tarea fácil, más aún cuando se trata 

de la presentación de un libro de temática interdisciplinar y transdiciplinar en el campo 

de las ciencias sociales aplicadas. Es interdisciplinar porque los trabajos que aquí se 

presentan utilizan un amplio abanico de técnicas de investigación para investigar su 

objeto de estudio especializado. Así es común encontrar trabajos que por la técnica 

empleada podríamos pensar son propios de la Antropología y la Sociología. Sin embargo, 

por el objeto de estudio tratado nos ha parecido más pertinente situarlo en el campo 

de la Comunicación. Por tanto, hemos dado relevancia al objeto de estudio frente a la 

metodología investigadora para determinar el campo temático de cada trabajo. 

También consideramos que Ciências Socialmente Aplicáveis: Integrando 

Saberes e Abrindo Caminhos es un libro transdisciplinar porque los resultados de las 

investigaciones son aplicables a muy distintos campos del conocimiento; es decir, una 

investigación sobre alfabetización mediática puede muy bien ser aplicada tanto al campo 

de la Educación como a los campos de la Comunicación y la Sociología.

Sin embargo, previa labor de preparación de este prólogo hemos llevado a cabo 

una labor de análisis de contenido temático de cada uno de los trabajos aquí presentados. 

Su resultado ha sido un índice desarrollado por un metódico trabajo de selección de 

los descriptores más acordes a la temática y objeto de estudio de cada capítulo. Para 

la selección de los descriptores hemos seguido una herramienta, consensuada por la 

comunidad internacional, como es el Tesauro de la UNESCO; pues en él, se presenta 

de forma homogénea y normalizada la manera de designar cada uno de los campos 

del conocimiento. Y si bien debemos considerar toda herramienta de descripción 

como condicionada por el contexto ideológico, plasmado por sus sesgos y matices 

socioculturales, de la institución que lo edita pero que aporta un instrumento de navegación 

por las distintas materias que conforman el mapa de conocimiento de nuestro libro.

Es pues con ello que hemos procurado, de forma estructurada y sistemática, 

facultar al lector para introducirse en los heterogéneos contenidos del libro de una 

manera progresiva, armónica y lógica.

En este Volumen II se incluyen trabajos en las áreas de Políticas Públicas-

Gestión de Conflictos, Empresa-Marketing y Turismo. Se ha optado por el criterio de 

reunir materias relacionadas con el estudio del desarrollo de estrategias ligadas con 

actividades económicas.

En el campo de Políticas Públicas-Gestión de Conflictos incluimos ocho trabajos 

de investigación que tratan desde aspectos ligados con la aplicación de políticas de 



gobernanza hasta aspectos más específicos acerca de la aplicación de la gestión política 

en situaciones de riesgo y conflictos.

El segundo bloque de materias en este volumen es el referido a trabajos 

relacionados más estrictamente con las iniciativas económicas y empresariales. En este 

bloque vemos cómo las políticas y estrategias empleadas en la gestión del ámbito de lo 

público pueden ser aplicadas en iniciativas empresariales y de marketing para la creación 

de una plusvalía en el sector privado. En este campo contamos con un primer grupo de 

trabajos ligados a la gestión corporativa. En un segundo grupo veremos herramientas 

empleadas en la aplicación de políticas corporativas y conductas del consumidor que 

pueden ser de interés para la más eficaz gestión de políticas corporativas, así como 

algunos casos prácticos de análisis en este sentido. Finalmente incluimos trabajos acerca 

del marketing como producto efectivo de las políticas de gestión corporativa.

Finalmente afrontamos un tercer y último bloque de seis trabajos en el campo 

del Turismo como actividad económica específica, con prácticas eminentemente 

empresariales sin menoscabo de las implicaciones que sobre la sociedad ejerce.

Esperamos que el presente volumen de Ciências Socialmente Aplicáveis: 

Integrando Saberes e Abrindo Caminhos les resulten de interés pues busca 

proporcionar una foto fija del estado de la investigación a través de un grupo heterogéneo 

de trabajos aplicados y previamente evaluados sobre distintos temas comprendidos en 

este campo. Con ello procuramos al mismo tiempo sugerir futuras líneas de investigación 

a desarrollar a partir de los textos aquí publicados para todas aquellas personas ligadas 

a la actividad académica.

David García Martul

Universidad Rey Juan Carlos
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RESUMO: Turismo Gastronómico é uma 
expressão que se tem vindo a afirmar, mas 
que carece ainda de atenção em termos de 

investigação científica. Contudo, a Gastronomia 
tem uma importância cada vez maior como 
produto de Turismo Cultural, podendo 
constituir uma marca identitária de uma região 
ou país, contribuindo para a promoção de um 
destino. Verifica-se, hoje, que esta temática 
está em franco crescimento e tem suscitado 
o interesse geral, nomeadamente pelo 
aparecimento de programas televisivos com 
forte impacto e grandes níveis de audiência, 
como é o caso das 7 Maravilhas, cujas últimas 
edições foram dedicadas à Gastronomia – 7 
Maravilhas à Mesa e 7 Maravilhas Doces de 
Portugal. Deste modo, o Turismo Gastronómico 
surge como uma estratégia poderosa para a 
diferenciação dos destinos em Portugal e no 
mundo. A Gastronomia Portuguesa é um bem 
imaterial do património cultural de Portugal, 
pelo que pode ser um elemento diferenciador 
da oferta turística em todo o país. Portugal é 
reconhecido como um dos melhores destinos 
para viagens de Gastronomia & Vinhos e este 
segmento é um dos ativos estratégicos indicado 
nos sucessivos planos estratégicos para o 
Turismo. Baseados nestes pressupostos, é 
necessário e imperioso conhecer os produtos 
e os diferentes pratos/iguarias característicos 
e tradicionais das regiões, de modo a 
elaborar cartas gastronómicas que permitam 
efetuar a caracterização das mesmas. O 
objetivo principal deste estudo foi efetuar o 
levantamento dos principais produtos e pratos/
iguarias típicos da região da Comunidade 
Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela 
(CIMBSE), pelo que, a partir de uma amostra 
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de 15 municípios e 185 restaurantes, foram realizadas entrevistas aos responsáveis destas 
entidades de modo a elaborar uma Carta Gastronómica que possa constituir uma matriz 
identitária deste território e, desta forma, contribuir para a atração de uma nova tipologia 
de turistas e, consequentemente, promover o desenvolvimento económico de uma região 
que urge fortalecer.
PALAVRAS-CHAVE: Turismo gastronómico. Gastronomia típica. Comunidade 
Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.

THE GASTRONOMIC MENU FROM INTERMUNICIPAL COMMUNITY BEIRAS E SERRA 

DA ESTRELA(CIMBSE) REGION AS AN INSTRUMENT FOR THE DEVELOPMENT OF 

GASTRONOMIC TOURISM IN A REGION OF THE CENTER OF PORTUGAL

ABSTRACT: Gastronomic Tourism is still an uncommonly used term and has been little 
studied in terms of scientific research. However, gastronomy is becoming more and more 
important as a product of Cultural Tourism, and it may constitute an icon of a region or 
country, contributing to the promotion of a travelling destination. Nowadays, this theme is 
growing rapidly and it has attracted general interest, namely through the emergence of 
television programs with strong impact and high levels of audience, such as the 7 wonders 
of the world, whose latest editions were dedicated to Gastronomy, 7 Table Wonders and 7 
Sweet Wonders of Portugal. That way, Gastronomic Tourism emerges as a powerful strategy 
for the differentiation of destinations in Portugal and in the world. Portuguese Gastronomy 
is an immaterial asset of Portugal’s cultural heritage, so it can be a differentiating element of 
tourism offer across the country. Portugal is recognized as one of the best travel destinations 
for food and wine tourism and this segment is one of the strategic assets indicated in 
successive strategic plans for tourism. Based on these assumptions, it is necessary 
and imperative to know the products and the different characteristic and traditional 
dishes/delicacies of the regions, in order to elaborate gastronomic menus that allow the 
characterization of these. The main purpose of this study was to survey the most typical 
products and dishes/delicacies of the region of Beiras and Serra da Estrela. Therefore, from 
a sample of 15 municipalities and 185 restaurants, interviews were conducted with those 
responsible for these entities, so as to elaborate a gastronomic menu that can constitute 
an identity matrix of this region and, thus, contribute to attract a new type of tourists and, 
consequently, to develop economically a strongly depressed region.
KEYWORDS: Gastronomic Tourism. Typical food. Intermunicipal Beiras and Serra da 
Estrela region. 

1 INTRODUÇÃO

A Organização Mundial do Turismo (OMT, 2018) defende o caráter abrangente e 

multifacetado do Turismo, reportando para a importância que esta atividade tem em áreas 

como a preservação cultural, a proteção do meio ambiente, o crescimento económico e 

o desenvolvimento. A atividade turística evidencia uma dinâmica que nos permite afirmar 

que este setor se assume como um motor de desenvolvimento das economias regionais, 

nomeadamente quando o aproveitamento dos recursos endógenos os pode tornar 

capazes de se transformarem em produtos competitivos.
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O Turismo Gastronómico é um fenómeno emergente e a Gastronomia tem uma 

importância cada vez maior como produto turístico, podendo constituir uma marca 

identitária de uma região ou país, contribuindo para a promoção de um destino. Verifica-

se, neste final da segunda década do século XXI, que esta temática está em franco 

crescimento e tem suscitado o interesse geral, nomeadamente pelo aparecimento de 

programas televisivos com forte impacto e grandes níveis de audiência, como é o caso 

das 7 Maravilhas, cujas últimas edições foram dedicadas à Gastronomia – 7 Maravilhas à 

Mesa e 7 Maravilhas Doces de Portugal. Assim, o Turismo Gastronómico surge como uma 

estratégia poderosa para a diferenciação dos destinos, em Portugal e no mundo.

Portugal é reconhecido como um dos melhores destinos para viagens de 

Gastronomia & Vinhos e este segmento é um dos ativos estratégicos indicado nos 

sucessivos planos estratégicos para o Turismo, entendendo-se, assim, como imperioso 

conhecer e inventariar os produtos e os diferentes pratos/iguarias característicos 

e tradicionais das regiões, de modo a constituir bases de trabalho com vista ao 

desenvolvimento da Gastronomia como produto turístico de excelência.

O objetivo do estudo que agora se apresenta é analisar a oferta gastronómica 

da região abrangida pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, com 

base no levantamento efetuado nos 15 municípios que a integram e em 185 restaurantes 

nela existentes, de modo a podermos elaborar uma proposta para a Carta Gastronómica 

deste território. 

A metodologia utilizada assentou, numa primeira fase, na análise de dados 

secundários nos websites da Comissão Europeia (CE), da Direção Geral de Agricultura 

e Desenvolvimento Rural (DGADR) e do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), seguida de 

entrevistas aos municípios e aos responsáveis dos restaurantes da região.

Após o necessário enquadramento teórico relativo aos conceitos de Turismo 

Gastronómico, gastronomia típica e sistemas de proteção e valorização de produtos 

tradicionais, apresentar-se uma breve caracterização geográfica, sociodemográfica e 

económica da região alvo do estudo, seguindo-se a descrição da metodologia utilizada e 

a análise e discussão dos resultados obtidos. Por fim, sintetizam-se os resultados com as 

principais conclusões, limitações e perspetivas futuras de investigação.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A revisão da literatura foi efetuada com base em 4 pilares fundamentais e que 

foram cruciais para o desenvolvimento do estudo, a saber, Turismo Gastronómico, 

Gastronomia Típica, Sistemas de Proteção e Valorização de Produtos Tradicionais, e 

alicerçado numa região, a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.
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2.1 TURISMO GASTRONÓMICO

Segundo Ramos & Costa (2017, p. 29) “Portugal é um dos maiores destinos 

turísticos mundiais. A atividade turística emprega aproximadamente meio milhão de 

pessoas e tem um forte impacto nas exportações nacionais.” Com efeito, a atividade 

turística evidencia uma dinâmica que nos permite afirmar que o Turismo se assume 

como promotor da economia nacional e, por conseguinte, das economias regionais, com 

particular incidência naquelas que se têm visto privadas de atividades industriais, como é 

o caso das regiões do interior, de montanha e de baixa densidade (Costa, 2015).

Beni (2003) refere que o Turismo apresenta uma especificidade própria, 

consoante as diversas motivações e preferências dos turistas pelo produto principal, 

produto permanente ou eventual, que imprime ao núcleo recetor a sua vocação turística 

e, consequentemente, o poder de atração. Deste modo, existem vários tipos de Turismo, 

de acordo com a motivação fundamental no intuito de escolha de um destino turístico. 

Como se pode ler no 2º Relatório Global sobre Turismo Gastronómico, a tendência 

dita que a gastronomia também já se tornou uma motivação essencial na intenção 

de escolha de um destino turístico, além de ser um elemento fundamental da história, 

da tradição e da identidade de um território. (UNWTO, Worl Tourism Organization, 

http://affiliatemembers.unwto.org/event/3rd-unwto-world-forum-gastronomy-tourism, 

consulta a 6 de outubro de 2019).

Segundo Carvalho (2015), baseado em vários autores, o Turismo Gastronómico 

é tratado em artigos académicos sob várias designações, nomeadamente Food 

Tourism, Culinary Tourism, Tasting Tourism, Gourmet Tourism, Gastronomy Tourism ou 

Gastronomic Tourism. De acordo com Hall & Sharples (2003) e Kim & Ellis (2014), este é 

um tipo de Turismo que corresponde a experiências de viagens para fins de recreio ou de 

entretenimento que incluem visitas a produtores de alimentos, participações em festivais 

gastronómicos, em degustações de produtos alimentares de qualidade ou em qualquer 

atividade turística relacionada com alimentação.

A OMT (2012) refere que o turismo gastronómico se aplica aos visitantes que 

planeiam, parcial ou totalmente, as suas viagens a fim de saborear a gastronomia local ou 

participar em atividades relacionadas com a gastronomia. A mesma organização afirmava, 

já nessa altura, que o Turismo Gastronómico era um fenómeno emergente, que estava a 

ser desenvolvido como produto turístico. De acordo com Quan & Wang (2004), mais de 

um terço dos gastos turísticos são dedicados à alimentação, pelo que a gastronomia do 

destino é um aspeto de extrema importância na qualidade da experiência turística. Segundo 

Cohen & Avieli (2004) e Guzmán & Cañizares (2012), o conhecimento da gastronomia local 

é uma forma de criar um maior vínculo entre os turistas e os locais de destino.

http://affiliatemembers.unwto.org/event/3rd-unwto-world-forum-gastronomy-tourism
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O turista considera comer e beber como sendo aspetos importantes de uma 

viagem e a forma como esta é preparada e vivida tem grande importância. Entre as 

lembranças mais felizes, pode estar a experiência de jantar num local particularmente 

atraente ou incomum, onde os pratos locais são preparados ou servidos (Goeldner, 

Ritchie & McIntosh, 2002).

O turista gastronómico viaja à procura da autenticidade dos lugares, através da 

alimentação e, para este, as viagens servem não só para comer e beber, mas igualmente 

para conhecer as regiões através desses atos, permitindo descobrir formas de confecionar 

e de viver distintas do habitual. As tradições e histórias têm especial relevância e devem 

ser aproveitadas e desenvolvidas de forma a proporcionar experiências autênticas e 

inesquecíveis (Barroco & Augusto, 2016). Tais pressupostos são considerados pela OMT, 

quando se lê no já supracitado relatório de 2017 que, em termos de motivações turísticas, a 

experiência gastronómica fica ao mesmo nível da visita a um museu, da fruição da música 

ou da contemplação da arquitetura de um destino, por exemplo. Nesse sentido, o turismo 

gastronómico tem um considerável potencial para melhorar a gestão dos destinos, para 

promover as culturas e contribuir para outros setores como a agricultura e a produção 

de alimentos.

O Turismo de Portugal, IP, considera que a Gastronomia Portuguesa deve ser um 

elemento diferenciador valioso da oferta turística em todo o país, com especial destaque 

para a variedade regional que potencia a criação de excelentes opções gastronómicas, 

podendo estas ser colocadas à disposição dos visitantes atuais e futuros. Mesmo quando 

a gastronomia não é a principal motivação para escolher um destino, o facto é que esta 

funciona, cada vez mais, como motivação secundária ou acessória para a deslocação de 

turistas no mundo.

Por outro lado, “Gastronomia & Vinhos” tem sido apontado, nos sucessivos planos 

estratégicos para o Turismo, como um ativo estratégico nacional. Desde a edição do Plano 

Estratégico Nacional do Turismo, em 2007, que esta temática é uma constante nas ações 

de planeamento. Na Estratégia para o Turismo 2027 – o referencial estratégico para o 

turismo em Portugal no horizonte 2017-2027 – são referenciadas “Ações de valorização 

dos produtos endógenos regionais, nomeadamente, no âmbito do ativo estratégico 

Gastronomia & Vinhos”, integradas nas “Linhas de Atuação | Tipologias de Projetos 

Prioritários”, dentro do eixo estratégico “Valorizar o Território e as Comunidades”. Há, 

pois, que mobilizar todos os agentes do Turismo Gastronómico de forma a serem criadas 

ações conducentes à operacionalização destas estratégias, tendo em conta que este 

segmento do turismo oferece um grande potencial para estimular as economias locais, 

regionais e nacionais e promover a sustentabilidade e a inclusão.
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Concluindo, a junção entre a gastronomia e o turismo revela-se crucial para a 

revitalização de culturas, preservação do património material e imaterial, o empoderamento 

de comunidades e a valorização do conhecimento intercultural.

2.2 GASTRONOMIA TÍPICA

Atualmente, a temática da gastronomia ecoa nos meios de comunicação social, 

quer seja no que diz respeito às atividades e aos Chefs de cozinha de renome, quer seja 

no que concerne a produtos que lhe possam estar diretamente associados.

Em termos académicos, a relevância do tema da alimentação, como recurso 

turístico, e da cultura alimentar, como um importante atrativo para os turistas viajarem 

para um destino, é tal que este é um assunto cada vez mais estudado, verificando-se que 

o número de artigos publicados duplicou nos últimos dez anos (Lee & Scott, 2015).

De acordo com Muller, Amaral & Remor (2010, p. 2), a gastronomia típica pode 

ser definida como “a junção dos saberes e sabores oriundos dos alimentos e bebidas 

e das práticas de serviços que fazem ou fizeram parte dos hábitos alimentares de uma 

localidade, dentro de um processo histórico-cultural de construção da mesma”. Por outro 

lado, Carvalho (2015, p. 40) afirma que “a comida permite visualizar e sentir tradições 

e rituais de uma população e esta é associada ao património histórico e cultural e às 

características de um determinado território”.

Em Portugal, a Gastronomia Portuguesa foi elevada a bem imaterial do património 

cultural de Portugal, por Resolução do Conselho de Ministros nº 96/2000, de 26 de julho 

de 2000. Neste diploma, o conceito de gastronomia nacional é definido como o receituário 

tradicional português, assente, designadamente, em matérias-primas de fauna e flora 

utilizadas ao nível nacional, regional ou local, bem como em produtos agroalimentares 

produzidos em Portugal e que, pelas suas características próprias, revele interesse do 

ponto de vista histórico, etnográfico, social ou técnico, evidenciando valores de memória, 

antiguidade, autenticidade, singularidade ou exemplaridade. Entendida como o fruto de 

saberes tradicionais que atestam a própria evolução histórica e social do povo português, 

a gastronomia nacional passa então a integrar o património intangível que cumpre 

salvaguardar e promover. O reconhecimento deste valor criou responsabilidades acrescidas 

no que respeita à defesa da sua autenticidade, bem como à sua valorização e divulgação.

2.3 SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS TRADICIONAIS

Segundo François (2000), as novas tendências de consumo denotam uma 

preferência cada vez maior por produtos com uma identidade ligada a um território, 

produtos de qualidade diferenciada, sãos, com sabor e que deem prazer. Estas 
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tendências oferecem novas oportunidades de mercado para os produtos das zonas 

rurais que, através da venda direta, nos territórios, constituem oportunidades para a 

criação de valor acrescentado e reforçam a especificidade dos produtos, atendendo a 

que alguns têm atrás de si uma história, um modo de produção ou condições geográficas 

ou agroclimáticas particulares. Através destes produtos, é o território e o seu potencial 

que são valorizados e a sua presença, assinalada expressamente, constitui um meio para 

que o público – visitantes e população local – ganhe consciência da própria existência do 

território, do seu valor, da sua cultura e dos seus produtos específicos.

Vales (2014, p. 6) refere que “os produtos alimentares tradicionais têm vindo 

a assumir um papel cada vez mais importante uma vez que são um testemunho da 

memória, um valor que emerge do saber empírico, apurado pelo engenho, consagrado 

pelos laços afetivos que nos ligam às nossas origens; uma referência às nossas 

raízes mais sólidas e uma convocatória aos sentimentos que nutrimos pelos símbolos 

distintivos da nossa singularidade”.

De acordo com a DGADR, a identidade do território nacional confunde-se com 

as produções locais e regionais, estreitamente interligadas aos diversos sistemas de 

produção agrícola, ao amplo conjunto de recursos endógenos, às tradições e saberes 

associados. Os produtos tradicionais promovem processos de obtenção de alimentos 

menos processados e com menos aditivos ou conservantes, com matérias-primas 

baseadas em recursos autóctones e por isso mais adaptados às condições de clima e 

solos; contribuem igualmente para a proteção da natureza e do ambiente e para segurança 

alimentar, indo ao encontro da preferência dos consumidores por produtos mais genuínos 

e com sabores autênticos.

Portanto, a valorização e promoção dos produtos tradicionais são atividades que 

contribuem para o desenvolvimento sustentável dos territórios e para a preservação do 

património gastronómico nacional e regional.

Por outro lado, existem produtos alimentares que começaram a distinguir-se de 

outros, com designações muitas vezes associadas aos nomes dos locais ou das regiões 

onde são produzidos, passando estes a ter uma imagem diferenciadora e nomes que 

remetem para a sua origem. Muitas vezes foram os próprios consumidores os responsáveis 

por essa “designação”, para se referirem a estes produtos e os distinguirem dos produtos 

correntes e vulgares (Soeiro, 2005).

Segundo Vales (2014) e Ribeiro (2011), quando um produto adquire uma reputação 

tal que chega a ultrapassar fronteiras. Todavia, é possível que no mercado se tenha de 

confrontar com produtos copiados ou que, ao utilizarem o mesmo nome, usurpando-o 

e fazendo uma concorrência desleal, induzem o consumidor em erro, desencorajando, 
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consequentemente, a sua produção. Estas situações conduziram à necessidade da 

instituição de mecanismos de proteção destes produtos.

De acordo com Tibério & Cristóvão (2001, p. 4), “as políticas de promoção e 

valorização de produtos agroalimentares tradicionais de qualidade têm sido, nos últimos 

anos, objeto de atenção constante em diferentes documentos comunitários e apontadas 

como uma das alternativas ao desenvolvimento do meio rural”.

Neste contexto, surgem os sistemas de proteção e de valorização dos produtos 

agroalimentares  – Denominação de Origem Protegida (DOP), Indicação Geográfica 

Protegida (IGP) e Especialidade Tradicional Garantida (ETG) – criados pela Comunidade 

Europeia em 1992.

Como se pode ler no texto introdutório do documento da DGADR, Sistema de 

Valorização de Produtos Tradicionais Portugueses (2017, p. 1) “Portugal detém um extenso 

e diversificado leque de produtos alimentares de cariz tradicional, associados a cada 

uma das regiões do país, resultado da influência cultural na elaboração destes alimentos, 

constituindo uma herança viva de um património gastronómico singular e rico.” E que 

esses produtos “criam vantagens competitivas para as empresas, potenciam o emprego 

e o desenvolvimento sustentável e sustentado das regiões, contribuem para combater 

a desertificação, proteger a biodiversidade e o meio ambiente e permitem preservar as 

tradições e o saber-fazer das populações.”

Por todas estas razões, criar sistemas de regulação e valorização de produtos, 

quer ao nível europeu, quer nacional tornou-se crucial com vista “a assegurar o interesse 

público na defesa dos produtos tradicionais contra usos abusivos e aproveitamentos 

ilegítimos do nome e reputação de muitos dos produtos portugueses” (DGADR, 2017, p. 2).

2.4 A REGIÃO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA

A região da CIMBSE situa-se no Centro de Portugal Continental, corresponde 

a uma Unidade Territorial Estatística de Nível III (NUTS III, designada Beiras e Serra 

da Estrela) e é uma área geográfica composta por 15 municípios – Almeida, Belmonte, 

Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, 

Guarda, Gouveia, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso – ocupando uma 

superfície territorial de 6.305 Km2 e correspondente a 22% do território da Região Centro.

De acordo com dados dos CENSOS 2011 (INE, 2012), a região tem 236  023 

habitantes e, no período de 2001-2011, a população diminuiu 8,8% ao contrário da tendência 

de aumento de 2% registada para a NUTS I Portugal e muito superior à diminuição de 

0,9% registada para a NUTS II Centro. Consequentemente, verifica-se, para igual período 

de análise, uma diminuição de 3,6% em termos de densidade populacional (cf. Quadro 1).
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No que respeita ao índice de envelhecimento, verifica-se, com base na análise do 

Quadro 1, que na região existem 236 idosos para cada 100 jovens, valor muito superior 

aos 127,8 e 163,4 registados para Portugal e para a região Centro, respetivamente.

Relativamente à taxa de analfabetismo, verifica-se, ainda através da análise do 

Quadro 1, que é 8,8%, superior aos 5,2% de Portugal e 6,4% registados para a região Centro.

No que concerne ao poder de compra per capita da região, regista-se um índice 

de 76,8 – inferior aos 87,5 da região Centro e bastante abaixo do índice nacional de 100 

(ver Quadro 1).

Em relação à taxa de desemprego, a análise do Quadro 1 permite ainda concluir 

que a região da CIMBSE iguala a taxa nacional, situada nos 13,2%, sendo, no entanto, 

superior à registada para a região Centro com 11%.

Quadro 1 – Dados sociodemográficos e económicos da região das Beiras e Serra da Estrela

Índice de 
envelhecimento

Taxa 
variação 

[%]

Taxa 
variação 

[Hab/Km2]

2001 2011 2001/2011 2001 2011 2001/2011

Portugal 10 356 117 10 562 178 2,0 112,4 114,5 2,1 127,8 5,2 100,0 13,2

 Con�nente 9 869 343 10 047 621 1,8 110,8 112,8 2,0 130,6 5,2 100,8 13,2

   Centro 2 348 397 2 327 755 -0,9 83,3 82,5 -0,8 163,4 6,4 87,5 11,0

    Beiras e Serra da Estrela 258 799 236 023 -8,8 41,0 37,4 -3,6 236,0 8,8 76,8 13,2

Nº de idosos por 
cada 100 jovens

Taxa de 
analfabe�smo 

[%]

Poder de 
compra 

per capita

Taxa de 
desemprego 

[%]
NºZona Geográfica Hab/Km2

Densidade populacionalPopulação residente

Elaboração própria, com base nos dados da PORDATA e do INE (CENSOS 2011).

3 METODOLOGIA DE TRABALHO

Tendo em conta o tipo de estudo que se pretendia concretizar, foi feita uma 

abordagem de cariz qualitativo. Destarte, entendeu-se por bem realizar este trabalho em 

duas fases; numa primeira fase, foi efetivado o levantamento dos produtos DOP, IGP e 

Tradicionais, para o qual se recorreu a fontes de dados secundários e, numa segunda 

fase, foi efetuado o levantamento dos pratos/iguarias típicos da região da CIMBSE.

Sabendo-se que os produtos DOP, IGP e Tradicionais são designações 

regulamentadas pela União Europeia e beneficiam de um sistema de proteção que 

obedece a legislação específica, recorreu-se à recolha e análise de dados em websites de 

entidades oficiais onde se encontram registados este tipo de produtos, nomeadamente:

• DOOR - European Commission, site da Comissão Europeia para agricultura 

e alimentação;

• DGADR, site da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural;

• IVV, site do Instituto da Vinha e do Vinho.

Para a concretização do levantamento dos produtos e dos pratos/iguarias 
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típicos, foram utilizadas fontes de dados primários, recolhidos através de entrevistas1 

exploratórias semiestruturadas aos municípios e aos restaurantes da região. O guião das 

entrevistas foi elaborado de forma a concretizar o estudo em causa e dar resposta ao 

problema formulado. Os objetivos inerentes a cada uma das questões são apresentados 

no Quadro 2, para o guião das entrevistas a aplicar aos municípios, e no Quadro 3, para o 

guião das entrevistas a aplicar aos restaurantes.

Quadro 2 – Relação entre as questões do guião e os objetivos da entrevista aos municípios

Objetivo(s) das questões do guião a aplicar aos municípios

Introdução Enquadrar e dar legitimidade à entrevista

1 Conhecer os produtos representativos da gastronomia do concelho

2 Conhecer os partos/iguarias representativos da gastronomia do concelho

3 Garantir que nenhum restaurante relevante para o estudo fosse excluído
Fonte: Elaboração própria.

Quadro 3 – Relação entre as questões do guião e os objetivos da entrevista aos restaurantes

Objetivo(s) das questões do guião a aplicar aos restaurantes

Introdução Enquadrar e dar legitimidade à entrevista

1 Conhecer os produtos representativos da gastronomia do concelho

4 Conhecer os pratos/iguarias representativos da gastronomia do concelho

5
Identificar produtos e/ou especialidades que possam potenciar o desenvolvimento 
do concelho e da região

Fonte: Elaboração própria.

No que concerne aos municípios, e atendendo ao tipo de estudo que se pretendia 

efetuar, todos foram alvo de entrevista. Deste modo, foram contactados os 15 municípios, 

através dos responsáveis pelos pelouros da Cultura e do Turismo, que aceitaram a 

entrevista ou indicaram pessoas a quem a mesma foi efetuada.

No caso dos restaurantes, a dimensão da amostra foi calculada tendo em 

consideração que a população é finita, estando associado um nível de confiança de 95% 

e uma margem de erro de +/- 5% (Reis & Moreira, 1993).

Assim, de acordo com dados do INE, relativos ao ano de 2016, para as 4 subclasses 

da classe 5610 – Restaurantes, da Classificação das Atividades Económicas, existentes 

na região estudada, a população é de 354, o que determina uma dimensão da amostra 

de n = 184.

Para o cálculo do número de entrevistas a efetuar, em cada um dos quinze concelhos, 

foi utilizado um processo de amostragem estratificado, tendo em conta a população 

residente em cada um destes, e que se apresenta no Quadro 4. Devido aos arredondamentos 

efetuados, na utilização deste processo, o número total de entrevistas a efetuar foi de 185.

1  Para Fortin (2003, p. 245) “a entrevista é um modo particular de comunicação verbal, que se estabelece entre o 
investigador e os participantes com o objetivo de colher dados relativos às questões de investigação formuladas”.
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Quadro 4– Número de entrevistas a realizar em cada concelho2

Concelho População Representatividade Nº Entrevistas

Almeida 7 242 3,1% 6

Belmonte 6 859 2,9% 5

Celorico da Beira 7 693 3,3% 6

Covilhã 51 797 21,9% 40

Figueira de Castelo Rodrigo 6 260 2,7% 5

Fornos de Algodres 4 989 2,1% 4

Fundão 29 213 12,4% 23

Gouveia 14 046 6,0% 11

Guarda 42 541 18,0% 33

Manteigas 3 430 1,5% 3

Mêda 5 202 2,2% 4

Pinhel 9 627 4,1% 8

Sabugal 12 544 5,3% 10

Seia 24 702 10,5% 19

Trancoso 9 878 4,2% 8

    Total 185
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados estatísticos do INE (CENSOS 2011).

A seleção dos restaurantes, aos quais foram solicitadas as entrevistas, foi 

feita considerando os restaurantes mais bem classificados de cada concelho no site 

TripAdvisor, que é uma plataforma de viagens que ajuda a potenciar as mesmas; viajantes 

em todo o mundo utilizam a aplicação e o site do TripAdvisor para procurarem alojamentos, 

restaurantes, experiências, voos e outros, relacionados com viagens. Quer estejam a 

planear viajar ou já em viagem, os viajantes podem utilizar o TripAdvisor para procurar 

avaliações e opiniões, comparar preços, bem como para fazer reservas em restaurantes.

De forma a garantir que nenhum restaurante relevante para este estudo, e que 

eventualmente pudesse não estar referenciado no TripAdvisor, fosse excluído foi também 

pedido, nas entrevistas aos municípios, que indicassem restaurantes que considerassem 

trabalhar a gastronomia da região. Neste contexto, foram previamente efetuadas as 

entrevistas aos municípios, seguidas das entrevistas aos restaurantes. 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Todo o trabalho realizado - desde o apuramento dos resultados da pesquisa e 

análise efetuada para o levantamento dos produtos DOP, IGP e Tradicionais, bem como 

a análise das entrevistas efetuadas aos municípios e aos restaurantes, com vista à 

2  No caso dos concelhos da Covilhã, Gouveia e Guarda, o número de restaurantes passíveis de entrevista não foi 
suficiente, pelo que foram solicitadas entrevistas a 32, 29 e 8 restaurantes, respetivamente.



Capítulo 32 493Ciências Socialmente Aplicáveis: Integrando Saberes e Abrindo Caminhos Vol II

elaboração de uma proposta para uma carta gastronómica para a Região da Comunidade 

Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela - revelou-se essencial, na medida em que 

permitiu retirar conclusões e alcançar o objetivo principal deste estudo.

4.1 LEVANTAMENTO DOS PRODUTOS DOP, IGP E TRADICIONAIS

O levantamento efetuado permitiu elaborar diversos gráficos cuja análise permite 

inferir importantes conclusões. 

No Gráfico 1, verifica-se que, ao nível dos produtos DOP, estes estão presentes na 

totalidade dos concelhos, com maior expressividade no concelho da Covilhã, com 11 produtos, 

e menor expressividade nos concelhos de Almeida e Sabugal, com 2 produtos cada. Ainda 

com base no mesmo gráfico, vê-se que os Produtos IGP estão igualmente presentes na 

totalidade dos concelhos, com maior expressividade nos concelhos de Belmonte, Covilhã, 

Fundão e Sabugal, com 6 produtos cada, e menor expressividade nos concelhos de Celorico 

da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Manteigas e Seia, com 3 produtos cada. Em relação 

aos Produtos Tradicionais, estes apenas estão presentes em sete dos quinze concelhos e, 

apesar da sua expressividade no concelho da Guarda, com 11 produtos, têm muito pouca 

expressividade nos concelhos da Covilhã, Seia e Trancoso, com 1 produto cada.

Quando a atenção se detém a totalidade dos produtos, fica patente que o concelho 

da Guarda é o que regista a maior quantidade, com 21 produtos, seguido dos concelhos 

da Covilhã, com 18; Figueira de Castelo Rodrigo, com 17; Belmonte e Fundão, com 14 

produtos cada. Por outro lado, Pinhel é o concelho que regista a menor quantidade, com 

7 produtos, seguido dos concelhos de Almeida, Celorico da Beira, Fundão, Gouveia e 

Manteigas, com 9 produtos cada (ver Gráfico 1).

Gráfico 1– Presença dos produtos DOP, IGP e Tradicionais na região da CIMBSE

Fonte: Elaboração própria com base em informação da DGADR.
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4.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS EFETUADAS AOS MUNICÍPIOS

Da análise das entrevistas efetuadas aos municípios, constata-se que os 

produtos mais representativos da região são: os enchidos (identificados em 83% dos 

concelhos); o azeite, o borrego e o cabrito (em 58%); a castanha, o queijo de ovelha e 

o requeijão (em 50%). São ainda expressivos a maçã e o pão (identificados em 42% 

dos concelhos).

No que respeita aos pratos ou especialidades, mais representativos da região, 

verifica-se que o cabrito assado foi identificado em 67% dos concelhos, seguido do 

borrego estufado, ensopado ou de caldeirada e das lagaradas ou tibórnias, identificados 

em 42% dos concelhos. Apesar dos enchidos terem sido nomeados como o produto 

mais representativo, estes não foram referidos relativamente às especialidades mais 

representativas. Por outro lado, as lagaradas e tibórnias foram a segunda especialidade 

identificada como mais representativa. No entanto, o bacalhau, que lhes serve de base, 

não foi identificado como produto emblemático.

Relativamente às sobremesas e/ou doces, constata-se que as mais referidas 

foram o arroz doce (em 58% dos concelhos); o leite-creme e as papas de milho (em 

50%); o requeijão com doce de abóbora (em 42%); as filhós/coscoréis e os esquecidos 

(referidos em 33% dos concelhos).

4.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS EFETUADAS AOS RESTAURANTES

No respeitante aos resultados das entrevistas efetivadas aos restaurantes, 

verifica-se, pela análise do Gráfico , que os produtos mais representativos são: o cabrito, 

indicado em 86% dos restaurantes; os enchidos, em 75%; o borrego, em 66%; o azeite, 

em 47%; o queijo de ovelha, em 42%; o vinho, em 37%; a morcela, em 33%; o bacalhau, 

indicado em 32% dos restaurantes da região. 

Em relação aos produtos mais utilizados, apura-se a mesma ordem dos produtos 

mais representativos, embora estes não sejam utilizados em todos os restaurantes. 

Constata-se que as diferenças não são acentuadas, à exceção do cabrito, com 86% de 

representatividade e 71% de utilização, e do borrego, com 66% de representatividade e 

53% de utilização.
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Gráfico 2– Produtos mais representativos e produtos mais utilizados da região da CIMBSE

Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas realizadas aos restaurantes

Em termos das especialidades mais representativas da região, foram identificadas: 

o cabrito assado, em 45% dos restaurantes; os enchidos, em 43%; o cabrito grelhado, em 

39%; o queijo, em 36%; e o borrego grelhado, identificado em 31% dos restaurantes.

Em relação às sobremesas, foram nomeadas: o arroz doce, em 67% dos restaurantes; 

o leite-creme, em 40%; e as papas de milho, identificadas em 38% dos restaurantes.

5 PROPOSTA DE UMA CARTA GASTRONÓMICA PARA A REGIÃO DA CIMBSE

Decorrente da análise dos resultados, apresenta-se, na Figura 1, uma proposta 

para a Carta Gastronómica da Região das Beiras e Serra da Estrela que espelha o 

resultado das respostas às entrevistas realizadas. Esta proposta integra os três primeiros 

pratos ou especialidades e as três primeiras sobremesas identificadas pelos restaurantes 

de cada um dos 15 concelhos que constituem o território em apreço. 

Globalmente, e em termos de entradas e pratos principais, nesta proposta são 

oferecidas as possibilidades de degustar o queijo em 9 concelhos da região e os enchidos 

em 8; quanto ao bacalhau, é possível encontrar propostas variadas, maioritariamente, em 

5 concelhos; para comer cabrito grelhado, há uma oferta generalizada em 12 concelhos 

da região e o cabrito assado em 10; também é possível optar pelo borrego assado em 8 

concelhos e pelo borrego grelhado em 7; há ainda a possibilidade de degustar a chanfana, 

de uma forma generalizada, em 3 concelhos da região.
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No que respeita às sobremesas, é possível degustar o arroz doce em 14 concelhos; 

o leite creme, em 9; as papas de milho, em 7; o queijo com marmelada ou compotas, em 5; 

o requeijão com doce de abóbora, em 5; a tigelada, em 4 dos concelhos da região.

De uma forma mais específica, é também possível optar por especialidades 

ou sobremesas características de 1 ou 2 concelhos, como são exemplos: a sopa de 

castanhas, na Mêda e em Manteigas; o polvo à lagareiro, em Pinhel e Almeida; o cozido à 

Portuguesa, na Mêda e em Almeida; o naco/posta de vitela, na Mêda e em Pinhel; a feijoca 

à pastor, em Gouveia e em Manteigas; a panela no forno, na Covilhã; a marrã/entremeada 

de porco assada ou as sardinhas doces, em Trancoso; a tarte de amêndoa, na Mêda e em 

Figueira de Castelo Rodrigo; a tapioca no Sabugal; a requeijada, os queques e a torta de 

requeijão, em Manteigas.

Figura 1 – Proposta de uma Carta Gastronómica para a Região das Beiras e Serra da Estrela.

Fonte: Elaboração própria com base no estudo realizado.
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6 CONCLUSÕES

Só existem pessoas numa dada região se a mesma lhes oferecer oportunidades 

de subsistência. Como se pode verificar, através dos últimos Censos, o número de 

habitantes na região da CIMBSE está a diminuir a um ritmo muito elevado, o que conduz 

ao despovoamento do território. Mesmo em relação às que ainda persistem, verificam-

se índices de envelhecimento elevados, comparativamente à média nacional, em 

praticamente todos os concelhos da região, o que faz temer o futuro da mesma.

Também o Turismo é feito de, por e para pessoas, pelo que a Gastronomia pode 

e deve ser um produto turístico a considerar e o Turismo Gastronómico uma atividade 

muito importante que poderá permitir a fixação, ou até mesmo a atração, das pessoas 

na/e para a região, criando empregos, não só no setor primário, onde seria necessário 

potenciar as produções, mas também no setor terciário, com a prestação de mais e ainda 

melhores serviços.

Sendo o Turismo Gastronómico um produto de nichos de mercado, este, tal como 

todos os produtos deste tipo, deve possuir alguma(s) característica(s) que o diferencie 

dos restantes. Tendo em conta este pressuposto, a proposta apresentada para a 

criação da Carta Gastronómica para a Região da CIMBSE permite identificar quais os 

pratos/especialidades e sobremesas que podem ser considerados representativos de 

toda a região, mas também quais os pratos/especialidades e sobremesas que podem 

ser característicos de determinados concelhos, nos quais podem ter uma importância 

fundamental, e, como tal, serem os embaixadores dos mesmos. Normalmente, estes 

pratos/especialidades têm por base os produtos DOP, IGP e Tradicionais existentes 

nesses concelhos, pelo que, se estes mesmos produtos forem utilizados nas confeções, 

estamos a criar condições para que a sua produção seja alavancada e valorizada. É a sua 

qualidade e o seu valor distintivo, inerentes aos sistemas de proteção e valorização, que 

hoje em dia são também muito apreciados pelo turista gastronómico, o que faz com que o 

Turismo Gastronómico seja um segmento emergente, com potencial de desenvolvimento 

e um forte aliado para alavancar a atividade turística em territórios de baixa densidade 

populacional, contribuindo, desta forma, para a fixação de pessoas, e levando, em última 

análise, à sustentabilidade destas regiões.

Dos produtos que existem na região, 19 são Denominações de Origem Protegida, 

11 Indicações Geográficas Protegidas e 19 Produtos Tradicionais.

No que concerne aos resultados globais das entrevistas, os resultados dos 

municípios são coerentes com os resultados dos restaurantes, na medida em que os 

enchidos, o cabrito, o borrego, o azeite e o queijo são os produtos mais representativos 

da região em ambos os casos. 
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No que respeita aos produtos mais utilizados pelos restaurantes, estes 

acompanham a tendência dos produtos mais representativos, pese embora o facto de, 

nos casos do cabrito e do borrego, existirem, respetivamente, 15% e 13% dos restaurantes 

que não os utilizam; tendo sido apontados como motivos principais, nas entrevistas, 

o custo e a escassez da matéria-prima, bem como a dificuldade de confeção e de 

manutenção dos pratos. No caso concreto da cherovia, que é um produto pouco utilizado 

por ser pouco apreciado, em termos de gosto, este pode revelar-se uma oportunidade de 

melhoria no que diz respeito ao desenvolvimento de novas opções gastronómicas. Em 

relação à caça, verifica-se que é um produto identificado pelos municípios, bem como são 

identificados pratos baseados nessa atividade; no entanto, o mesmo não acontece com 

os restaurantes, o que pode indiciar a existência de um potencial por explorar, em termos 

de oferta gastronómica na região.

Relativamente aos pratos mais representativos, o cabrito, assado ou noutras formas 

de confeção, como o grelhado e o ensopado, é a especialidade por excelência da região. O 

mesmo se verifica em relação ao borrego, nas suas diferentes formas de confeção.

Em termos de sobremesas, os principais resultados são coincidentes, tanto 

nas entrevistas aos municípios, como nas entrevistas aos restaurantes, tendo sido 

identificadas, como mais representativas, o arroz doce, o leite-creme, as papas de milho 

e o requeijão com doce de abóbora.

Face ao exposto, podemos afirmar que a região da CIMBSE é um território onde 

existe uma grande variedade e gama de produtos autênticos e de qualidade reconhecida, 

facto que leva a que exista igualmente uma oferta gastronómica, também diversificada 

e de qualidade, que deve ser valorizada e promovida pelos diferentes intervenientes 

(público e privado), no sentido de valorizarem a região.

Tal como em outros estudos, também este comportou algumas limitações as 

quais podem levar a alguns enviesamentos nos dados apresentados. 

A primeira limitação ficou a dever-se ao facto de nem todos os municípios 

responderem ao pedido de entrevistas, como foram os casos dos concelhos de Almeida, 

Gouveia e Mêda. Este facto pode levar a algum enviesamento dos dados em termos de 

resultados dos municípios que integram a CIMBSE.

A segunda limitação decorre da representatividade da amostra. Como sabemos, o 

processo de amostragem deverá ser escolhido partindo do pressuposto de que a amostra 

seja representativa da população alvo do estudo, porquanto só desta forma será possível 

extrapolar, para toda a população, as conclusões do estudo. É certo que procurámos 

que a amostra das entrevistas aos restaurantes fosse o mais representativa possível do 

universo da região, mas, dadas as limitações em termos de tempo e de custos envolvidos 
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procedemos a uma amostragem por quotas interrelacionadas de modo a minimizar o 

efeito da não aleatoriedade.

A terceira limitação está relacionada com o período em que foram concretizadas 

as entrevistas aos restaurantes, nomeadamente entre os anos de 2018 e 2019. Apesar 

destas terem sido realizadas, sensivelmente, nos mesmos meses do ano, este facto 

poderá ter levado a um ligeiro enviesamento dos resultados em relação à opinião dos 

respondentes dos restaurantes.

A ciência constitui-se como um processo dinâmico, permanentemente em 

edificação, parca em certezas definitivas, mas cheia de realidades não explicadas parcial 

ou totalmente. Esta constatação confere à investigação científica um caráter inacabado, 

unificado em tentativas, erros, aproximações sucessivas e melhorias contínuas. 

Conscientes desta dinâmica e tendo em atenção que o Turismo Gastronómico é uma 

área de investigação relativamente recente, em termos de investigação em Turismo, este 

estudo permite perspetivar um conjunto alargado de novas investigações, não só no 

campo teórico, mas sobretudo no que respeita à sua aplicação prática.

Assim, seria interessante e recomendável aplicar o presente modelo de estudo a 

outras regiões de Portugal, nomeadamente aquelas acerca das quais haja ainda pouca 

informação e/ou esta exista de uma forma pouco sistematizada.

Por outro lado, será também desejável que o estudo se alargue a uma amostra 

ainda mais representativa, isto é, proceder-se à realização das entrevistas a todos os 

municípios e restaurantes.

Para finalizar, espera-se que este trabalho possa constituir o ponto de partida 

para outras investigações.
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Transtorno da Compra Compulsiva  278, 294

Triaje  109

Turismo  40, 192, 200, 340, 395, 397, 398, 400, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 

436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 457, 460, 468, 478, 

482, 483, 484, 485, 486, 487, 491, 497, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 

509, 510, 511, 512, 513, 514, 516, 519, 520, 523, 524

Turismo gastronómico  482, 483, 484, 485, 486, 497, 499

V

Víctima  89, 111, 114, 115, 118, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 524
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