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Prezados Leitores, 

 

A crescente busca por viagens, novas experiências e conhecimentos torna o turismo uma importante 

ferramenta de melhoria econômico-social de diversas localidades em todo o mundo. Fala-se muito 

em competitividade dos destinos. A competitividade tem estimulado a necessidade de manutenção 

da atratividade e a criação de novos produtos, visando ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento 

do destino e buscando o retorno do visitante. Análise da percepção dos turistas acerca das 

vantagens competitivas de um destino litorâneo gaúcho analisa a percepção do turista sobre as 

vantagens competitivas de Torres/RS e classifica como as vantagens se agrupam na localidade. Foi 

identificado que as principais vantagens competitivas de Torres estão ligadas a aspectos referentes 

à infraestrutura e aos serviços. 

 

Nos últimos anos, a cidade do Rio de Janeiro tem sido centro de uma série de eventos internacionais, 

tendo-se tornado a principal sede da Copa do Mundo 2014. A despeito das polêmicas referentes às 

escolhas das cidades-sedes e dos gastos públicos realizados para viabilizar o evento, o caso da 

capital fluminense parece particular de como ela tenha sido utilizada como símbolo do próprio 

evento perante o mundo e o próprio País. Copa do Mundo 2014: um Brasil carioca para gringo 

ver investiga a seguinte questão: como o papel do Rio de Janeiro enquanto cidade-sede da Copa do 

Mundo 2014 foi significado por atores sociais da cidade? Como dados informativos, foram 

realizadas entrevistas e analisados documentos que foram escrutinados por meio de uma Análise de 

Discurso Foucaultiana. Os resultados revelaram o entendimento da busca do Rio de Janeiro para 

inserir-se num contexto cultural e econômico globalizado, sem perder de vista traços que lhe são 

particulares e entendidos como valorizados mundialmente. 

 

Botequim é um tipo muito popular de bar no Rio de Janeiro. Os botequins tradicionais são símbolos 

culturais da cidade, pois traduzem a alma e o jeito de ser carioca. Botequins tradicionais do Rio 

de Janeiro: estratégia de salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial identifica e analisa a 

legislação-base relacionada aos botequins cariocas que são Patrimônio Cultural Carioca pelo 

poder público municipal. Apresenta a evolução dos instrumentos de gestão para a salvaguarda do 

patrimônio cultural imaterial no que se refere aos botequins tradicionais. Identifica, ainda, 

evidências de mudança na orientação dada à gestão do patrimônio cultural pelo poder público 

municipal, a partir do estabelecimento da parceria público-privada que se fundamenta em uma 

lógica empreendedora, e, portanto, mais voltada à função mercadológica, ainda que as diretrizes-

bases estejam fundamentadas em valores simbólicos. Constata que a patrimonialização dos 

botequins não levou em consideração a articulação com a atividade turística na concepção dos 

instrumentos normativos. Defende uma "apropriação saudável" desse patrimônio pela atividade 

turística, que deve se basear em um desenvolvimento sustentável.   

 

A atividade do turismo vem se consolidando como uma das grandes alternativas econômicas e 

sociais em diversos países. O turismo é uma atividade que envolve diversos atores, contribuindo 

para o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde ele é desenvolvido. A percepção que o 
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turista possui sobre a qualidade de um destino turístico, é maior do que a simples viagem ao destino 

escolhido. Esta ideia de qualidade ocorre quando existe uma oferta integrada entre produtos e 

serviços. Devido a esta nova perspectiva, o planejamento de destinos turísticos permite que se 

aplique o conceito de cluster também para os destinos turísticos. Cluster turístico: análise da 

produção científica nacional identifica as tendências e o crescimento do conhecimento, os 

principais periódicos, o perfil dos pesquisadores/autores e sua produtividade, além de medir o 

crescimento sobre o tema. Os resultados encontrados permitiram constatar certa evolução das 

pesquisas sobre clusters turísticos no país nos últimos anos. Foi possível identificar que parte dos 

artigos publicados são voltados a formação de aglomerados como estratégia institucional ou 

empresarial, da mesma forma que os temas competitividade, cooperação e estratégias dominam as 

pautas de pesquisa. Nada foi pesquisado sobre inovação e tecnologia. 

 

Parque são áreas que promovem o uso público de seus espaços, com a intenção de atrair visitantes 

com diferentes objetivos. Por meio de um estudo de caso, A percepção do visitante na cachoeira 

Véu das Noivas - Parque Estadual do Cunhambebe - RJ analisa a percepção do visitante e do 

gestor sobre o uso público no parque, visando coletar informações que possam ser analisadas para 

a melhoria da visitação no local.  Observa-se que a cachoeira apresenta uma infraestrutura capaz de 

atrair os visitantes ao local, de modo que o atrativo necessita de ajustes básicos para a melhoria no 

processo de visitação. Destaca-se a necessidade, de forma prioritária, de ordenamento do espaço no 

que diz respeito às sinalizações e à disposição de lixeiras nas trilhas, elementos básicos e essenciais 

para a promoção do uso público no setor. 

 

As discussões sobre o turismo de base comunitária (TBC) surgem na década de 1980, ambientadas 

na América Latina, em um contexto de discursos alicerçados no desenvolvimento sustentável e na 

erradicação da pobreza. No Brasil, a partir da acepção de que o TBC contribuiria para a redução da 

pobreza e mazelas sociais, agências de fomentos, academia e órgãos governamentais lançaram mão 

de iniciativas de apoio a pesquisas e projetos de TBC. Produção científica sobre turismo de base 

comunitária em reservas de desenvolvimento sustentável (2008-2017): pesquisa bibliográfica 

e análise das metodologias analisa a produção científica sobre turismo de base comunitária em 

reservas de desenvolvimento sustentável, identificando suas principais contribuições teóricas e 

metodológicas. A produção existente sinaliza o relevante esforço de um grupo pequeno de autores 

para pensar possibilidades de realização do TBC em reservas de Desenvolvimento Sustentável, o 

que impulsiona, em determinados casos, a elaboração de políticas públicas que contemplam os 

agentes sociais envolvidos nesse processo. 

                                                                                       

 

Boa leitura!! 

 

 


