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EMENTA 

Sociedade, Turismo e Meio Ambiente. Gestão Ambiental e Turismo. Instrumentos de Gestão Ambiental Aplicados ao 

Turismo. Gestão Ambiental nas Empresas Turísticas. 

 

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE 

Possibilitar a compreensão das relações entre Turismo, Meio Ambiente e Gestão Ambiental, de modo que o aluno 

possa entender a importância da Gestão Ambiental aplicada à atividade turística e saiba aplicar os instrumentos de 

Gestão Ambiental no planejamento e gestão do Turismo. 
 

 
METODOLOGIA 

Aulas expositivas e dialogadas, com uso de projetor multimídia, retroprojetor e quadro branco; leituras e discussões de 

textos; apresentação de seminários; grupos de trabalho para realização de estudos de casos; excursões didáticas. 
 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será regida pela resolução 04/1994 do CCEPE (Conselho Coordenador de Ensino, 
Pesquisa e Extensão), de 23 de dezembro de 1994, onde esta resolução trata de diversos 
aspectos relativos ao processo de avaliação, tais como aprovação por média, aprovação, 
reprovação, reprovação por falta, freqüência, número de exercícios escolares, formas de 
avaliação pertinentes, etc. O critério de cada avaliação poderá levar em conta, também, a 
participação e presença dos alunos em sala de aula. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



1. SOCIEDADE, TURISMO E MEIO AMBIENTE 

1.1. Relações entre sociedade e natureza na cultura ocidental 

1.2. Impactos antrópicos no meio ambiente: os cenários da crise ambiental 

1.3. Movimento Ambientalista: os principais eventos internacionais que trataram da questão ambiental  

1.4. Origem e Evolução dos Conceitos de Desenvolvimento Sustentável, Turismo Sustentável e Desenvolvimento 

Sustentável do Turismo 

1.5. Relação entre o Desenvolvimento Sustentável e a atividade turística 

 

2. GESTÃO AMBIENTAL E TURISMO 

2.1. A Gestão Ambiental como ferramenta para viabilizar o Desenvolvimento Sustentável do Turismo 

2.2. Origens, conceitos e fundamentos gerais da Gestão Ambiental 

2.3. A Gestão Ambiental na esfera pública e na esfera privada 

2.4. Instrumentos de Gestão Ambiental: tipos, princípios norteadores, abrangências e esferas de atuação. 

 

3. INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL APLICADOS AO TURISMO 

3.1. Instrumentos de Comando e Controle 

3.2. Instrumentos Econômicos 

3.3. Instrumentos Voluntários (ou Autocontrole) 

3.4. Outros instrumentos: de medição e de apoio 

3.5. A Educação Ambiental como instrumento de Gestão Ambiental 

 

4. GESTÃO AMBIENTAL NAS EMPRESAS TURÍSTICAS 

4.1. Fundamentos gerais da Gestão Ambiental Empresarial 

4.2. Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) 

4.3. Certificação Ambiental do Turismo Sustentável 

4.4. Auditoria Ambiental 

4.5. Responsabilidade Socioambiental Empresarial 
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