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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: O presente trabalho pretende 
apresentar o quadro teórico que esteve 
integrado num projeto de intervenção 
territorial em turismo, através de uma das 
suas linhas: criação de mais cultura turística 
nos territórios, numa estratégia de melhoria 
contínua para a literacia turística. No projeto 
MovTour, a ideia central de que a Cultura é 
uma das atividades humanas mais relevantes 
permitiu estabelecer uma abordagem também 
centrada na problemática da pressão turística 
e seus efeitos. Este projeto ao criar e transferir 

conhecimento, gerou mais cultura turística. A 
edição de materiais didáticos e pedagógicos, 
que se encontram disponíveis em diversas 
plataformas afirma a temática de capacitação 
científica e tecnológica consolidadas na 
aplicação tecnológica criada. O turismo 
contribuiu para o desenvolvimento social e para 
o crescimento económico, como demonstram 
muitos estudos que a literatura revela. Numa 
triangulação virtuosa entre as pessoas e os 
seus territórios, através das organizações, 
alcançam-se objetivos importantes, tanto na 
perspetiva do tradicional desenvolvimento 
sustentável referido e praticado a partir do 
Relatório Brundtland de 1987, quanto na 
perspetiva da sustentabilidade que a Agenda 
2030 da ONU de 2017 estabelece. As diretivas 
nacionais seguidas um pouco por todo o 
mundo segundo estas e outras doutrinas têm, 
na atividade turística, uma importância cada 
vez maior como se observou recentemente 
através da concertação internacional face ao 
problema da pandemia e doença Covid 19. O 
futuro exige reflexões e ações proativas que 
só a criação e disseminação de mais cultura 
turística asseguram, numa dimensão de 
desenvolvimento territorial de base comunitária. 
PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Ambiente. 
Território. Turismo. Sustentabilidade.

TOURISM CULTURE TO MINIMIZE THE 

NEGATIVE IMPACTS OF TOURISM

ABSTRACT: The present work intends 
to present the theoretical framework of a 
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territorial intervention project in tourism, through one of its approaches: creation of more 
tourism culture within the territories, in a continuous improvement strategy for tourism 
literacy. In MovTour research project, the central idea that Culture is one of the most 
relevant human activities, allowed to establish an approach also centred on the problem of 
tourism pressure and respective effects. This project, creating and transferring knowledge, 
generated more tourism culture. The edition of didactic and pedagogical materials, which 
are available on several platforms, affirms the theme of scientific and technological 
training consolidated in the technological application created. The contribution to social 
development and economic growth is demonstrated in many studies that the consulted 
literature reveals. However, in a virtuous triangulation between people and their territories, 
through organizations, the goals will be reached in terms of the traditional sustainable 
development presented and practiced from the Brundtland Report (1987) and sustainability 
principles established in the 2017 UN Agenda 2030. The national directives followed 
around the world according to these and other doctrines are of increasing importance in 
tourism, as it has been observed recently through international concertation in response to 
the Covid-19 pandemic problem. The future requires reflections and proactive actions that 
only the creation and dissemination of more tourism culture ensure, towards a territorial 
development based in a community dimension.
KEYWORDS: Culture. Environment. Territory. Tourism. Sustainability.

1 INTRODUÇÃO

A pressão turística sobre os territórios gera impactes negativos e obriga, desde 

há muito, a repensar-se o modelo de gestão dos destinos turísticos como referem Beni 

(1990), Butller (1980), Matheison e Wall (1990). Os desenvolvimentos das viagens de baixo 

custo também influenciaram este tipo de precaução. (CUNHA, 2017; RAMOS; COSTA, 

2017). A problemática domina a agenda e é preocupação das administrações públicas e 

da generalidade das organizações profissionais do setor porque, encontrar equilíbrio entre 

efeitos positivos e negativos exige monitorização das atividades produtivas, carecendo de 

intermediação e critérios de avaliação. (TURISMO DE PORTUGAL, 2017; UNWTO, 2019). 

A estratégia global da Organização Mundial do Turismo (OMT) beneficia a 

integração do trabalho teórico e das evidências empíricas reforçando cada sistema 

turístico nacional. A literatura disponível centra-se na importância das atividades 

económicas e sociais decorrentes da turistificação da sociedade. (MCINTYRE, 1993; 

OMT, 1993, 1999; PORTER, 1990; REISINGER, 2009). 

A qualidade percecionada pela procura turística e respondida do lado da oferta é 

o ponto crítico de sucesso. (CRAVIDÃO, 2011; GOELDNER; RITCHIE, 2012; RICHARDS, 

2007; URRY, 1995). Há novos paradigmas que incorporam o esforço do setor para atenuar 

os inconvenientes da exploração, tais como a adoção de sistemas de qualidade e sua 

disseminação no setor. (UNWTO; IPSOS, 2019). 
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Gerar conhecimento e partilhá-lo pelos atores do turismo, ou seja, pelos 

Visitantes (viajantes-turistas-excursionistas) e pelos Visitados (residentes-empresas-

outras organizações) é uma forma, consensualizada, de minimizar a pressão do turismo. 

O objetivo da abordagem MovTour (2017-2019) prendeu-se com uma visão dos autores 

apoiada na literatura e, cumulativamente, aproveitando as suas experiências junto 

de operadores turísticos e de administrações públicas. Desde 1996 que no Instituto 

Politécnico de Tomar (IPT) se tem produzido conhecimento através de trabalhos finais 

de curso com reconhecida utilidade para a investigação aplicada, incluindo abordagens 

internacionais, europeias e nacionais. (COMISSÃO EUROPEIA, 2014; TURISMO 

DE PORTUGAL, 2020; UNWTO; IPSOS, 2019). O sistema turístico internacional da 

responsabilidade da OMT em sincronia com os sistemas nacionais de turismo também 

coopera na criação de mais conhecimento científico e, neste contexto, o projeto 

“MovTour” desenvolvido na sub-região do Médio Tejo, utilizou este espaço territorial 

como laboratório das suas propostas. Desenvolve-se desde 2015 trabalho de campo 

que, associado à investigação, sustenta parte relevante do diálogo institucional entre o 

Laboratório de Turismo do IPT (L-tour.ipt) e a envolvente empresarial e municipal, mas, 

também, associativa, comunitária e internacional. Esta prática aplicou-se ao projeto, bem 

como o Código Mundial de Ética do Turismo da OMT, influenciando a procura de boas 

práticas. (FIGUEIRA; BAPTISTA, 2015). 

Como a literatura demonstra, a exigência da procura turística tem contribuído, 

também, para uma constatação consensual: os efeitos do turismo advêm do facto 

de ser uma atividade que apropria recursos naturais e recursos culturais gerando 

necessidade de negociação público-privada e, por isso, gerando consensos e conflitos. 

Quando aumenta a procura, aumentam os riscos e manifestam-se com maior evidência 

os efeitos negativos.

A atividade económica do turismo apresenta variáveis de natureza social de 

que a gentrificação, por exemplo, é facto distintivo. A investigação científica implica 

procedimentos para validar casos concretos e documentados. (McKERCHER; du 

CROS, 2002). Por isso, minimizar efeitos negativos da ação turística implica a criação 

e disseminação de uma lógica de análise sobre a economia do turismo. (EUSÉBIO; 

CARNEIRO, 2012; FERREIRA; MENDES; VAREIRO, 2016). Assim, a abordagem 

experimentada no MovTour contribuiu para que o aumento da cultura turística territorial 

se considere como um dos eixos de qualificação do turismo. (FIGUEIRA; FERREIRA; 

CARVALHO, 2016). Neste texto expor-se-á a visão qualitativa e remetem-se para a 

bibliografia produzida no projeto as visões mais específicas que aqui, por razões de 

espaço, não poderão ser abordadas com maior extensão.
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2 A CULTURA TURÍSTICO-TERRITORIAL E A PRODUÇÃO TURÍSTICA 

A base produtiva do turismo depende da capacidade dos seus empreendedores 

ao gerarem produtos competitivos e atrativos. Todos os países que utilizam o turismo 

como força geradora das suas economias têm essa consciência económica, política e, 

igualmente diplomática. (CUNHA, 2017; IGNARRA, 2003; PEARCE, 1989; PORTER,1990). 

A apropriação sobre os territórios, as suas condições físicas, tanto orográficas, quanto 

edafoclimáticas e culturais aproveitam o seu potencial de uso turístico. O turista e seus 

interesses pessoais ou de grupo integram o sistema produtivo, tal como se demonstra em 

Beni (1990), Cunha (2009), FCT (2019) e Leiper (1990).

A criação e desenvolvimento de muitos destinos turísticos realiza-se com 

intervenção da classe criativa e, nessa circunstância, são integrados os recursos pré-

existentes (recursos naturais endógenos) a captação de recursos externos (recursos 

exógenos), e atração de recursos humanos qualificados, (atraindo talentos, tecnologias 

e ambientes criativos e tolerantes). Os seus promotores acentuam as componentes 

positivas no sentido de atenuar os efeitos perversos dessas dinâmicas de turistificação. 

(FLORIDA, 2002; LANDRY, 2010). 

O principal efeito negativo, todavia, é o que se evidencia pelo esgotamento dos 

recursos naturais, quando a capacidade de carga dos destinos é ultrapassada pela 

superior massificação de cariz comercial, com base em custos baratos na operação 

turística, porque correspondem a produtos menos cuidados que a massificação suscita. 

(CUNHA, 2017; FERREIRA, 2009). O segundo efeito negativo relaciona-se com a quebra 

de autenticidade dos lugares pela sua banalização negativa e pela excessiva pressão que 

os destinos turísticos sofrem, colocando-se em risco os equilíbrios naturais e ambientais 

e, igualmente, as componentes sociais e psicológicas. (SANTOS, 2017). A adulteração 

da cultura local pela pressão externa e poder dos consumidores é, em muitos locais 

mais débeis, uma realidade que a governança dos destinos turísticos nacionais tem 

necessariamente de atender na sua agenda de gestão partilhada. (CUNHA, 2017; MELO, 

2002; SILVA, 2013).

Historicamente, numa primeira dimensão interventiva todos os Estados e 

Governos se dotaram de mecanismos de controlo e de fomento do turismo. (AMORIM; 

FIGUEIRA; SOARES, 2015; CUNHA, 2009, 2017; SILVA, 2013). As estratégias das 

políticas públicas têm base, essencialmente, no nascimento organizado do turismo na 

Europa industrial do século XIX. A organização de viagens transatlânticas e ferroviárias 

sistemáticas, respetivamente, permitiram desenvolver ainda mais o espírito do Grand Tour 

e a economia dos países visitados. (CUNHA, 2009; IGNARRA, 2003; SANTOS, 2017). 
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Foram as elites burguesas da Europa que, a partir Renascimento consolidaram a viagem 

como preparação das lideranças sociais, como afirma Santos (2017), com profunda 

influência nas economias, segundo Ramos e Costa (2017), e paradigma de uma economia 

de lazer e serviços que, recentemente com a digitalização absorveu novos consumidores 

(SILVA, 2013). A OMT e outras organizações internacionais consolidam este paradigma. A 

administração pública e a tutela da economia e do turismo têm responsabilidade acrescida 

nesta matéria porque, quanto maior literacia turística se constatar nos territórios, maiores 

hipóteses de resistência ao turismo de massas se poderão manifestar. (IGNARRA, 2003; 

RAMOS; COSTA, 2017). Doutro modo, o incremento do turismo de nicho é uma excelente 

forma de distribuição da pressão turística sobre um país ou uma região de destino. 

(SIMÕES; CARDOSO, 2009). 

3 METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO MOVTOUR NA DIMENSÃO LOCAL

O ambiente MovTour dinamizado por seminários e/ou colóquios académicos 

passou de modelo experimental a contributo para melhoria metodológica contínua, aberto 

a sugestões e colaborações externas. Este trabalho, que foi inicialmente apresentado em 

2018 numa conferência na Academia de Ciências de Lisboa, é disso exemplo.

Devido ao facto de a experiência ser um elemento crítico na formulação de 

teorias, parte-se de hipóteses de trabalho como referem Quivy e Campenhoudt, 2008), 

testadas e aplicadas na gestão dos recursos como preconiza Butller (1980). O Projeto 

MovTour seguiu esta linha teórica. A investigação ligou os Institutos Politécnicos de 

Tomar e de Santarém, respetivamente localizados na Região Centro e na Região de 

Lisboa e Vale do Tejo, bem como a Universidade de Coimbra, através do seu Centro 

de Estudos Sociais. Sobre o objetivo desta intervenção era referido em http://portal2.

ipt.pt/pt/ipt/unidades_de_i_d_tecnologico_e_artistico/l_tour/movtour_turismo_e_cultura_

com_e_para_a_sociedade/ que:

O projeto MovTour pretende responder ao reforço das redes do ensino superior 
politécnico com inclusão de estudantes no processo de criação e transferência 
de conhecimento; fomentar a formação de recursos humanos qualificados; ligar 
organizações públicas e privadas; e dar resposta às necessidades regionais e 
nacionais de promoção do emprego científico e de internacionalização. 

Como demonstrado nas publicações decorrentes daquele projeto respondeu-se 

a cada item em Baptista, Figueira e Henriques (2019), Figueira e Coelho (2017), Figueira 

(2019), Figueira et al., (2020) e Pais e Figueira (2019) e foi possível desenvolver trabalho de 

disseminação e empoderamento aos atores territoriais. Utilizando os recursos naturais para 

inovação nas propostas de novos segmentos como, por exemplo, o do Glamping, oportuno 

http://portal2.ipt.pt/pt/ipt/unidades_de_i_d_tecnologico_e_artistico/l_tour/movtour_turismo_e_cultura_com_e_para_a_sociedade/
http://portal2.ipt.pt/pt/ipt/unidades_de_i_d_tecnologico_e_artistico/l_tour/movtour_turismo_e_cultura_com_e_para_a_sociedade/
http://portal2.ipt.pt/pt/ipt/unidades_de_i_d_tecnologico_e_artistico/l_tour/movtour_turismo_e_cultura_com_e_para_a_sociedade/
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e adequado a zonas com recursos naturais de qualidade, mas de baixa demografia, onde 

se devem aplicar boas práticas no caminho da sustentabilidade (BAPTISTA; FIGUEIRA; 

HENRIQUES, 2019). Articularam-se os campos de ação nos domínios “Turismo e Ambiente”, 

“Multimédia e Educação para a Cidadania” e “Ciências Sociais e Cultura”. No decorrer dos 

trabalhos percebeu-se que não é possível minimizar os efeitos negativos do turismo sem 

o dotar de uma vertente de ação em que a triangulação Pessoas-Territórios-Organizações 

se expresse na sua realidade funcional e de cultura turística em cada comunidade e seu 

território. (BARBAS, 2013; FCT, 2019; RICHARDS, 2018). 

Como realidade funcional, o turismo organiza-se em função da ligação entre 

Economia e Cultura e o estudo realizado na União Europeia pela Kea European Affairs 

(2006), bem como o passado recente acentuaram essa afirmação, apenas interrompida 

pela pandemia iniciada em março de 2019. Na perspetiva de inclusão social e de produção 

sustentada em publicações e em ações, a atividade turística coloca-se como prioridade 

para muitos países, como referem Ramos e Costa (2017), a UNESCO (2017), a UNWTO 

(2019) e outras fontes. Deste modo, no que concerne à triangulação referida, as “Pessoas” 

e os modos como interagem constituem o vértice orientador principal. (CASTELLS, 2002).

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) tem na sua agenda a ideia de 

integração da cultura turística no sistema de investigação científica nacional (FCT, 2019). 

Esta estratégia, inovadora, beneficia os sistemas turísticos em todas as suas escalas: 

local, regional, nacional, europeia e internacional, divisão que, segundo Ferrão (2014), 

acentua as possibilidades e os limites de turistificação, exigindo um ordenamento 

turístico, similar ao conceito de ordenamento territorial, como também argumentam 

Simões e Cardoso (2009). 

Na aplicação da estratégia de crescimento económico e desenvolvimento social, 

as dinâmicas resultantes do uso dos recursos humanos dependem da forma como todas 

as “Organizações” os aproveitam e como as suas propostas interagem nos mercados. 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). Neles, as empresas marcam presença, 

dinamizam a competitividade e, segundo os seus interesses, partilham a importância da 

cultura turística dos lugares onde atuam (PAIS; FIGUEIRA, 2019). 

A criatividade em turismo permite descobrir e atrair novos talentos. (BARBAS, 

2013; CARVALHO; VIEIRA; de SOUSA, 2014; DUQUE, 2013; RICHARDS, 2011; SIMMONS, 

2009). Contudo, requer o uso das tecnologias, sustentando e aumentando a tolerância 

social, como argumenta Florida (2019). Através das artes e do turismo criativo atenuam-

se efeitos negativos da atividade turística. 

Poder-se-ão anotar as linhas que, de um ponto de vista da inserção dos atores do 

turismo se consideram relevantes, tais como: i) Responder-se ao reforço das redes do 
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ensino e formação com inclusão de estudantes no processo de criação e transferência de 

conhecimento; ii) Fomentar-se a formação de recursos humanos qualificados numa linha 

de aprendizagem ao longo da vida; iii) Ligarem-se organizações públicas e privadas, tanto 

nos problemas do setor, como nas soluções que, dependendo das políticas públicas, se 

inserem nas estratégias partilháveis e efetivamente partilhadas ; iv) Darem-se respostas 

às necessidades regionais e nacionais de promoção do emprego em geral na fileira 

turística e de emprego científico que gera valor para a atividade turística; v) Facilitar-

se o processo de internacionalização dos produtos ancorados na marca de cada país. 

(UNWTO; IPSOS, 2019). 

A marca Portugal inscrita na estratégia dos últimos governos insere-se nesta 

estruturação dos objetivos operacionais e, na criação de mais cultura turística nos 

territórios. A agenda da investigação aplicada do Turismo de Portugal, I.P. tenta suscitar e 

desenvolver parcerias para a qualificação do turismo nacional. A Estratégia Turismo 2027, 

estabelecida pelo Turismo de Portugal, I.P. (2017) e estruturada em sessões itinerantes 

de trabalho contribuiu para se implantarem novos «modos de ver» e novos «modos de 

fazer», gerando diálogo entre protagonistas públicos, privados, e comunidades locais. Na 

perspetiva de Shaw e Williams (2004), estas interações consolidam a coesão turística 

nacional, como também argumenta Silva (2013). 

Há casos notáveis exemplificando o esforço das autarquias portuguesas 

maximizando os efeitos positivos e atenuando os aspetos negativos da atividade turística, 

segundo modelos de gestão atualizados e atualizáveis. (RAMOS; COSTA, 2017). O caso 

da Rota do Românico, sobejamente conhecida, ou Os Caminhos de Santiago, de larga 

expressão mundial ou, ainda outros produtos de roteirização temática, como a Festa dos 

Tabuleiros, de Tomar, criam visibilidade turística muito positiva, tal como já se acentuou 

em estudos anteriores. (FIGUEIRA, 2013; PAIS; FIGUEIRA, 2019; SOL et al., 2017). Estas e 

outras experiências referidas, obrigando a trabalho de reconhecimento territorial «in situ» 

são úteis para replicação noutros territórios. 

No projeto MovTour nos territórios centrados em Tomar, Santarém e Coimbra, 

experimentou-se trabalhar um denominador comum: criar “Turismo e Cultura com 

e para a Sociedade” slogan que, animando o objetivo central foi absorvido pelos seus 

protagonistas e esteve presente nas interações destes com a envolvente social. A 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) serviu de base comum 

às atividades do projeto, integrou o conhecimento existente e suscitou transferência de 

conhecimentos Intergeracionais e Intersocietais. Na figura 1 poderemos visualizar melhor 

esta questão mostrando a aplicação informática então desenhada e construída, cujo link 

se reproduz na figura 1.
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Figura 1 - Aplicação MovTour para utilização dos Visitantes do Convento de Cristo, em Tomar, classificado de 
Património Cultural da Humanidade pela UNESCO.

Fonte: https://appadvice.com/app/movtour/1462972758 

A matriz de trabalho da APP, visando a minimização dos efeitos negativos 

do turismo, apoiou-se na relação “Visitantes-Visitados” e nas interações positivas 

decorrentes dos diferentes níveis de interpretação turístico-cultural. Aplicaram-se os 

níveis de Iniciação, de Divulgação, de Aprofundamento e de Investigação orientados ao 

públicos-alvo. (FIGUEIRA, 2013). Promoveu-se a disseminação do conhecimento gerado 

no decorrer das ações planeadas para criação de conteúdos. (HALL, 2008). Fortaleceu-

se a cocriação de experiências turísticas na esteira das tendências de consumo, tal como 

referem Ramos e Costa (2017), aplicando-se experimentalmente a APP ao Convento de 

Cristo de Tomar e facilitando a gestão turística do monumento como se argumenta em 

Nunes (2019). 

No IPT, o trabalho de investigação aplicada e a perspetiva de aumento da 

literacia turística tem sido desenvolvido envolvendo cada interveniente no ato turístico e 

contribuindo para a disseminação dos tais modos de ver, de pensar e de agir, alicerçados na 

didática e na pedagogia associáveis ao património e sua exploração turística. (AUGUSTO 

et al., 2014; BENJAMIM, 2016; CALVINO, 2015; CHOAY, 2008; SANTOS, 2017). 

Sob enquadramentos da OMT e das Diretivas Europeias e dos Governos 

Constitucionais de Portugal, o trabalho colaborativo potencia respostas enquadradas 

pelas determinações dos financiamentos europeus. A criação da APP “MovTour”, 

financiada pela União Europeia, é testemunho da dissertação de mestrado gerada e 

disseminada pelo projeto MovTour. 

A criatividade em turismo também passa pelos modos como ele se valoriza 

segundo a sua transversalidade criativa produzida ao longo do tempo. (RICHARDS, 

2007). A filmografia pode induzir os viajantes a descobrirem outros modos de fruição dos 

https://appadvice.com/app/movtour/1462972758
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destinos tanto nos domínios gerais de visitação e estada, como em nichos de procura 

muitos específicos como é o caso do turismo militar. (BEETON, 2016; COELHO et al., 

2015). A singularidade das obras literárias, como acontece em “Viagem a Portugal” de 

Saramago (1985), entre outros exemplos, suscita o turismo literário e outras abordagens 

de Turismo Cultural. Assim, minimizar efeitos negativos significa, certamente, maior poder 

da investigação e validação dos efeitos positivos desta atividade económica e fenómeno 

social, inspirando-se em boas práticas e originando novos produtos turísticos. (FIGUEIRA, 

2015; HOLDEN, 2000; ICOMOS-PORTUGAL, 2016).

A atividade turística e a exploração da natureza e do património, bem como a 

valorização das expressões artísticas, integra-se no mercado e segmenta-se pelas 

procuras que o estruturam, impondo novos comportamentos. A monitorização da 

atividade é, assim, o ponto crítico de sucesso (CUNHA, 2017; RAMOS; COSTA, 2017). Por 

isso, o trabalho teórico (dos Investigadores) e prático (dos restantes Profissionais nas 

diversas frentes da fileira da operação turística) materializam situações que influenciam a 

atividade específica de cada destino. (CRAVIDÃO, 2011; REISINGER, 2009; URRY, 1995).

Qualquer atividade económica, ao explorar materialidades e imaterialidades, 

gera impactes positivos e negativos, desencadeando cultura turística no território, como 

demonstra Ferrão (2014). Cultura de adesão e cultura de rejeição coabitam e ambas 

são componentes intrínsecas à satisfação dos consumidores. (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2017). No caso de Viajantes e de Residentes e das suas interações com a 

administração pública e com as empresas do setor, constatam-se reações positivas e 

negativas: não existe neutralidade nas atividades económicas. (MOSSO, 2011). 

3.1 A COMPONENTE AMBIENTAL NOS EFEITOS DO TURISMO

A atividade turística consome território para exploração comercial vinculada aos 

recursos naturais e culturais de um sítio, de uma região, enfim, de um destino turístico, 

incluindo a problemática dos não-lugares, arrastando diversas disciplinas do conhecimento. 

(AUGÉ, 1994). O turismo tem grande impacte territorial e ambiental, económico e social, 

como explicita Ferrão (2014) e a cultura territorial do turismo influencia a governança 

dos destinos turísticos, realidade onde a comunicação em rede é parte fundamental. 

(CASTELLS, 2002). Considerando-se a natureza multifuncional das abordagens culturais 

e a procura de consensos estratégicos, a agenda dos decisores, como demonstram 

Kroeber (1993), Cunha (2009) e Ramos e Costa (2017), regista respostas às políticas 

públicas, porque a tendência da procura exige maior qualificação geral de cada destino 

de visitação, trânsito e estada. 
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A trans, multi e pluridisciplinaridade da turistificação resulta do sistema turístico 

estruturado que se associou ao lema do MovTour, “Turismo e Cultura com e para a 

Sociedade”. (BENI, 2003; SHAW; WILLIAMS, 2004). A cultura turística dos intervenientes 

tem importância, porque é catalisadora de dinâmicas de trabalho influenciando profissionais, 

residentes e consumidores. O problema da sustentabilidade, como refere Eusébio (2006), 

tem impacte, suscita atenções e reforça a consciência de todos os interventores. 

A Geografia e a Geologia, a Ecologia e a Química, a História e a Conservação 

do Património, a Gestão e a Comunicação, o Marketing e a Logística, o Planeamento e a 

Avaliação e Monitorização, a Estatística e a Demografia, a Antropologia e as Artes, etc., 

representam saberes e interesses. A tecnologia que o planeamento dessa apropriação 

utiliza pode mitigar conflitos, como argumentam Buhalis e Costa (2006a). Assim, as 

componentes ecológicas decorrentes da interpretação ambiental e da sua oferta de 

conhecimentos para a valorização, por exemplo, do Ecoturismo, do Turismo de Natureza 

(e respetivas atividades como pedestrianismo, arborismo, balonismo, kayaking, entre 

outras), do Termalismo e de outras segmentações que se ligam com a qualidade dos 

diferentes compartimentos ambientais (águas, solos e ar) necessários ao bem-estar 

dos visitantes, são nucleares no processo de criação de mais cultura turística. Para criar 

ambientes competitivos e geradores de valor na cadeia operacional do turismo, ligar os 

campos do saber é fundamental, como foi largamente argumentado por Jafari (2005) e 

Richards (2020). 

3.2 NATUREZA, CULTURA E SUA INTEGRAÇÃO NO TURISMO

O controlo sobre impactes negativos causados por atividades humanas pressupõe 

que, quem administra os territórios (a partir do enquadramento das políticas públicas) e 

quem os utiliza (explorando-os comercialmente) se sujeitem às implicações da regulação 

geral e regulamentação de cada atividade económica, em particular, nas obrigações e 

direitos de todos os envolvidos. O Estado tem aqui relevância indiscutível.

A estada e visitação de turistas num território cuja roteirização é fruto de 

planeamento conjunto entre os stakeholders, potencia a criação de valor económico, 

de notoriedade para cada destino turístico, de aumento da literacia turística. (EUSÉBIO; 

CARNEIRO, 2012; FIGUEIRA, 2013; FIGUEIRA; BAPTISTA; HONRADO, 2019; TURISMO 

DE PORTUGAL, 2017).

Por exemplo, se se estrutura a exploração de turismo científico em Reservas 

da Biosfera como produto turístico, fortalecendo a oferta distintiva de destinos com 

essa particularidade de recursos naturais de excelência será necessário dispor de 
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conhecimentos que a química, a tecnologia e a informática (monitorização e análise 

das águas e dos solos) bem como a biologia (monitorização das espécies faunísticas e 

flora associada às mesmas) fornecem, para se poder constituir uma oferta de turismo 

de nicho de alto valor acrescentado. (BUHALIS; COSTA, 2006a; SIMÕES; CARDOSO, 

2009). Deste modo o contributo das Ciências naturais e exatas é muito evidente, 

porque sustenta a estratégia de conservação das Reservas e serve a visitação turística. 

(BAPTISTA; SANTOS, 2016). 

A intervenção MovTour consagrou o aumento de cultura turística no território 

gerando mudanças de comportamento e hábitos de interação sustentável com a 

natureza, sabendo-se que o número aceitável de turistas fruindo atrativos apresenta 

variáveis complexas como demonstrado em Baptista, Figueira e Henriques (2018). A 

criação de produtos inovadores de base tecnológica, e a exploração turística sustentável 

dos recursos são inerentes à relação de trabalho entre as parcerias e a gestão partilhada 

público-privada, como sugerem Buhalis e Costa (2006b). A transdisciplinaridade 

científica, caracterizada pela partilha de áreas de conhecimento científico sustentadoras 

da atividade turística como foi demonstrado por Jafari (2005) e concretizado no MovTour 

com a produção da APP por Nunes (2019), também minimiza os efeitos negativos dada a 

função daquela produção MovTour. 

Na estratégia turística nacional definida em Turismo de Portugal (2017), a 

importância da Química e da Biologia na centralidade do planeamento do Turismo de 

Natureza e, nos turismos de nicho, por exemplo, no turismo científico e sua exploração, não 

só em atividades sem fins lucrativos (serviço público nas suas diversas especificidades), 

mas, igualmente com fins lucrativos (empresas privadas e negócios turísticos), é 

evidenciada, também, por trabalhos desenvolvidos no âmbito de investigação para uso 

na lecionação. 

Estes trabalhos direta e indiretamente úteis à fileira do turismo, têm sido realizados 

em ambiente de ciclos de estudos superiores que mobilizam saberes das Ciências 

Naturais e das Ciências Sociais (Lic. em Engenharia Química e Biológica, Lic. em Gestão 

Turística e Cultural, Mestrado em Desenvolvimento de Turismo e Cultura, Mestrado em 

Sistemas de Informação Geográfica). 

Ao praticar-se esta relação académica e prática entre Ciências Naturais e 

Ciências Sociais numa circunstância de turistificação com benefícios para uma maior 

consciencialização dos atores territoriais para a conservação dos recursos naturais, 

também se desenvolve a validação inerente à cultura turística integrada, por exemplo nos 

fluxos de visitação a territórios sensíveis como são as reservas naturais. (UNESCO, 2017; 

UNWTO; IPSOS, 2019). Os visitantes, portadores de diversas motivações e necessidades, 
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são grupos de turistas em lazer na natureza, podendo aumentar os seus conhecimentos 

sobre faunas, floras, práticas regionais, etc. e interações com as populações locais, 

agregando valor à experiência turística total. Numa época de necessário renascimento 

das atividades económicas, nomeadamente turísticas, a criatividade também maximiza 

os efeitos produtivos com um mínimo de constrangimentos ambientais, sociais e 

económicos. (RICHARDS, 2020). 

Monteiro e Horta (2018) demonstram que a governança multinível integrando 

componentes didáticas e pedagógicas suscita ações agregadoras e, no turismo, os 

Visitantes e Visitados, os Promotores e Operadores Turísticos como uma forma de 

ajustamentos de interesses comuns, quer doutrinários e éticos, quer estratégicos, 

quer, ainda, validados e operacionáveis. (OMT, 1999; TURISMO DE PORTUGAL, 2017). 

A coabitação territorial é, evidentemente, um valor a preservar porque tem interesse e 

influencia o desenvolvimento das ações de todos os atores territoriais. (FLORIDA, 2019). 

No Turismo de Natureza, por exemplo, a oportunidade para que a evidência de 

concretização das visões da química e da biologia se cruzem com as visões do turismo 

ambiental e sustentável é urgente. Proporcionar ao consumidor a melhor relação custo-

benefício é importante como elemento de satisfação e tem efeito positivo, porque os 

públicos-alvo adquirem maior consciencialização sobre os valores naturais e culturais 

a preservar nos destinos turísticos. O planeamento, a visão económica, o marketing e 

a clusterização inteligente, perfazem a ligação virtuosa entre ciências e suas práticas, 

respondendo a necessidades socialmente sentidas tanto para mercantilizar a natureza, 

como para mercantilizar a cultura. (BUHALIS; COSTA, 2006b; HALL, 2008; KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017; PORTER, 1990; TRIBE, 2011). A Economia da Cultura, 

como se referiu anteriormente, sustenta e agrega nela, muitas práticas de turismo cultural. 

(BENJAMIM, 2010; KEA EUROPEAN AFFAIRS, 2006; PÉREZ, 2009). 

4 FUTURO DA INVESTIGAÇÃO: IMPACTES DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E CRESCIMENTO ECONÓMICO

Gerar equilíbrios sistémicos no turismo, como explica Beni (1990) motiva certos 

investigadores a apresentarem argumentos sobre a importância da Cultura Turística como 

minimizadora dos impactes negativos do Turismo. A produção científica tem influência na 

interação dos territórios com o turismo, existindo estudos que ajudam a compreender 

melhor teorias e práticas. (UN, 2020). Entre 1990 e 2000 em Portugal suscitou-se um 

estudo que gerou um modo de análise que temos seguido a partir de Costa (2005). 

Nele há duas vertentes fundamentais. Na primeira vertente centra-se a administração 
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central e desconcentrada do Estado e seus mecanismos estratégicos e implementação 

das políticas públicas dos 308 municípios, representativos do Poder Local. Na segunda, 

demonstra-se que a iniciativa privada, empresarial e da designada economia social, tem 

espaço de afirmação, gerando a sua própria cultura empresarial e associativa. (AMORIM; 

FIGUEIRA; SOARES, 2015; CRAVIDÃO, 2011; OECD, 2009; RAMOS; COSTA, 2017; 

RICHARDS, 2007; SILVA, 2013).

Com estes pressupostos, a literacia em turismo, centrada na importância da 

criatividade, da tradição cultural local, do marketing de sustentação e mercantilização 

dos bens culturais desde os de interesse local, até aos que se fundam no conceito mais 

vasto de património da humanidade apresenta-se como eixo estruturante. (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017; LANDRY, 2010; SOL et al., 2017; UNESCO, 2017). 

Nesta lógica, a criação de mais cultura turístico-territorial, através do 

empoderamento das pessoas, nomeadamente residentes, também se posiciona na 

investigação publicada como se demonstrou na produtividade do MovTour nas seguintes 

obras: Figueira, 2019; Figueira, Baptista e Honrado, 2019; Figueira e Coelho, 2017; Nunes, 

2019; Pais e Figueira, 2019.

As sociedades atuais são, regra geral, sociedades orientadas ao espetáculo onde 

as tecnologias digitais e a construção de territórios têm importância decisiva. (BARBAS, 

2013; BUHALIS; COSTA, 2006a; DEBORD, 2003). A avaliação do impacte económico 

do turismo numa região tem uma forte componente de perceção qualitativa, como 

demonstra Eusébio (2006), validando cientificamente estratégias políticas de inovação. 

A notoriedade do trabalho dos atores criativos, propondo novas visões e novas soluções 

de atração de públicos, possibilitam o exercício dos talentos atraídos ao serviço dos 

territórios, aliviando os efeitos negativos. (FLORIDA, 2019; HALL, 2008; RICHARDS, 

2020; TURISMO DE PORTUGAL, 2017). 

No caso experienciado pelos autores, particularmente na auscultação às 

comunidades locais, estabeleceram-se, a propósito, reflexões sobre a promoção pública e a 

iniciativa privada e associativa patente na bibliografia resultante desta frente de intervenção, 

ligando-se teoria e trabalho de campo. (FIGUEIRA, 2019). O foco nos municípios e seus 

postos de turismo, proposto por Figueira, Baptista e Honrado (2019) ganhou alcance 

estratégico importante nas dimensões didática e pedagógica, aliás, na esteira da estratégia 

nacional e internacional. (TURISMO DE PORTUGAL, 2017; UNESCO, 2017; UNWTO, 2019).

O futuro desta linha de investigação também pressupõe a utilização dos 

sedimentos acumulados pelo projeto MovTour e o devir dos seus impactes nos 

comportamentos dos envolvidos nesta intervenção territorial. Acresce que sistematizar 
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um modelo de monitorização viável, de que a APP, aplicação “MovTour” de Nunes (2019) 

é resultado evidente, estimulando o IPT e os seus parceiros IPS e CES a prosseguirem 

linhas de investigação aplicada e divulgação dos conteúdos em sede digital. No endereço 

académico acessível em http://www.cda.ipt.pt/?pagina=ebooks divulgam-se as obras 

produzidas no projeto.

Tal como se apresenta o panorama vivido desde o início da pandemia e segundo 

Weston et al., (2019) os desafios colocados são os da nova era do turismo internacional. 

Esta será, eventualmente uma circunstância em que as preocupações com segurança 

e saúde poderão assumir prioridades e, nessa circunstância formação e informação, 

ou seja, cultura turística geral são fatores relevantes no domínio do turismo e seus 

segmentos. (FIGUEIRA, 2015). 

Poderemos intuir que a Cultura Turística como minimizadora dos impactes 

negativos do Turismo promove desenvolvimentos sustentáveis, porque reflete as 

influências sociais e estratégicas da governação e suas parcerias, sabendo-se que a 

natureza e a cultura e seus atrativos materiais e imateriais são a base inamovível do setor 

turístico. Ela poderá contribuir para atenuar conflitos entre interesses públicos e privados 

e, ao mesmo tempo, para alavancar inovações nas administrações públicas e privadas, 

empresariais e associativas.

Demonstra-se pelos argumentos aduzidos ao longo deste texto haver espaço de 

afirmação para a administração pública e para a iniciativa empresarial privada e associativa 

na perspetiva de salvaguarda dos valores naturais e culturais dos destinos turísticos. Atuar 

com o mínimo de alteração e, em casos de apropriação territorial consentida planear o 

turismo, em termos adequados pelas governanças locais e sob escrutínio dos cidadãos e 

das suas redes sociais é uma pressão importante nos processos de turistificação como 

acentuam Beni (2020), Buhalis e Costa (2006b) e Figueira (2013). 

5 CONCLUSÃO

Os efeitos negativos, a predação desregulada dos recursos e adulteração dos 

usos e costumes locais são perigos constantes na atividade do turismo. Não sendo aqui 

rastreados em detalhe, porque se exigiria mais espaço expositivo, concordar-se-á que 

a falta de planeamento vinculativo e a especulação financeira são, concretamente, as 

portas que abrem a entrada para aqueles efeitos se manifestarem. Como demonstrámos, 

o projeto MovTour ao criar e transferir conhecimento, gerou mais cultura turística. A linha 

de investigação aplicada naquele evento científico constitui-se na procura de melhoria 

contínua para a literacia turística. Esta, porque vai crescendo no ambiente de trabalho 

http://www.cda.ipt.pt/?pagina=ebooks
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quotidiano dos autores e das equipas que participaram neste domínio, tende a converter-

se em valor acrescentado ao processo de ensino-aprendizagem mediante uma estratégia 

de expansão contínua dos valores que sustentam esta visão de “Turismo com e para a 

Sociedade”, perante a atual sociedade do conhecimento e do espetáculo. Como projeto 

de oportunidade, o MovTour, financiado pela FCT e concluído com evidentes resultados, 

constituiu uma pedra basilar na nossa investigação e tem perspetivas de futuro. 

Contribuir com atualizações de processos de investigação faz parte da 

contínua tarefa de investigação aplicada. As mudanças na empregabilidade dos futuros 

profissionais centram-se na cadeia de preocupações antigas e atuais e a qualificação de 

recursos humanos também beneficia as práticas de minimização dos efeitos negativos. 

A edição de materiais didáticos e pedagógicos, disponíveis em diversas 

plataformas afirma a temática de capacitação científica e tecnológica consolidadas na 

aplicação tecnológica criada. A literacia turística é, finalmente, uma variável relevante 

não apenas para os planos de educação e formação, mas, igualmente, para reforço da 

cidadania e a da cultura autêntica de cada destino turístico.

Num futuro breve cremos que os sedimentos deste projeto se manifestarão como 

espaço para novas e diferenciadas incursões metodológicas aumentando-se, assim, a 

fortuna crítica ao enquadramento teórico e teórico-prático utilizado, demonstrando que a 

cultura turística é um instrumento atenuante dos impactes negativos do turismo.
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