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APRESENTAÇÃO
A obra “Aplicação Prática da Administração na Economia Global 2”, publicada pela 

Atena Editora, reúne um conjunto de quatorze capítulos que abordam diferentes temas 
relacionados à administração, com foco em sua aplicação prática. Discutir a prática 
gerencial possibilita o avanço da ciência administrativa e promove o intercâmbio de 
conhecimento entre gestores, acadêmicos e técnicos, bem como suscita a aprendizagem 
por meio da reflexão sobre os diversos fenômenos organizacionais abordados no decorrer 
dos capítulos.

Assim, este livro emerge como uma fonte de pesquisa robusta, que explora a prática 
da administração em diferentes contextos. Os capítulos iniciais contemplam estudos focados 
em temas como empreendedorismo, inovação e associativismo. Os capítulos seguintes 
discutem práticas de administração no campo do setor público, trazendo estudos sobre 
temas relevantes para a gestão pública, tais como sustentabilidade, licitações, sistemas 
de informação e políticas públicas. Os capítulos finais apresentam estudos no contexto da 
educação.

Desse modo, sugiro esta leitura àqueles que desejam expandir seus conhecimentos 
por meio de um arcabouço teórico especializado, que comtempla um amplo panorama 
sobre a aplicação prática da administração na economia global, possibilitando a ampliação 
do debate acadêmico e conduzindo docentes, pesquisadores, estudantes, gestores e 
demais profissionais à reflexão sobre os diferentes temas que se desenvolvem no âmbito 
da administração.

Finalmente, agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação, que possibilitaram 
a construção dessa obra de excelência, e esperamos que este livro possa ser útil àqueles 
que desejam ampliar seus conhecimentos sobre os temas abordados pelos autores em 
seus estudos.

Boa leitura!
Clayton Robson Moreira da Silva
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi elaborar 
um diagnóstico para o Turismo Religioso na 
cidade de Itapetininga, estado de São Paulo, 
Brasil. A atividade turística é um importante 
segmento para o desenvolvimento social, 
econômico e cultural de um povo, de uma 
comunidade. Gera emprego e renda, permite a 
melhoria da infraestrutura e o desenvolvimento 
da localidade. Uma de suas modalidades mais 
importantes é o turismo religioso. A fé desde 
os primórdios movimenta as pessoas de um 
local para o outro, a procura de satisfazer 
suas necessidades espirituais, de um encontro 
com o divino e o sagrado, entre tantas outras 
manifestações. O método utilizado foi a Lógica 
Paraconsistente Anotada Evidencial (Et). Esta 
pesquisa tem natureza qualitativa, foi elaborado 

um questionário com 22 questões, baseado 
na bibliografa e aplicado à 6 especialistas. Os 
resultados indicam que a cidade de Itapetininga 
tem potencial para o turismo religioso, sendo 
preciso desenvolver a qualidade no atendimento 
aos serviços de alimentação, hotelaria, aluguel 
de veículos, agências de viagens, desenvolver 
políticas para ampliar o conhecimento cultural 
da cidade, como pontos positivos destaca-se a 
organização das comemorações religiosas e a 
cultura religiosa da cidade.
PALAVRAS-CHAVE: Turismo Religioso. 
Mesorregião de Itapetininga. Santo Sudário

RELIGIOUS TOURISM: CHALLENGES 
AND OPPORTUNITIES IN THE CITY OF 
ITAPETININGA, STATE OF SÃO PAULO - 

BRAZIL
ABSTRACT: The aim of this study was to 
develop a diagnosis for Religious Tourism in the 
city of Itapetininga, State of São Paulo, Brazil. 
Tourism is an important segment for the social, 
economic, and cultural development of a people, 
of a community. It generates employment and 
income, allows the improvement of infrastructure 
and the development of the locality. One of its 
most important modalities is religious tourism. 
Faith from the beginning moves people from 
one place to another, seeking to satisfy their 
spiritual needs, an encounter with the divine and 
the sacred, among many other manifestations. 
The method used was the Paraconsistent Logic 
Annotated (Et). This research has a qualitative 
nature, a questionnaire was elaborated, based on 
the bibliography, with 22 questions and applied to 
6 specialists. The results indicate that the city of 
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Itapetininga has the potential for religious tourism, and it is necessary to develop the quality in 
the service of food services, hospitality, car rental, travel agencies, develop policies to expand 
the cultural knowledge of the city, as positive points stands out the organization of religious 
celebrations and the religious culture of the city.
KEYWORDS: Religious Tourism. Mesoregion of Itapetininga. Holy Shroud

1 |  INTRODUÇÃO
O Turismo religioso destaca-se por ser um segmento importante para o 

desenvolvimento regional como observado na cidade de Aparecida, Trindade, Juazeiro do 
Norte, Belém (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2020).

No maior centro Mariano do mundo, localizado na cidade de Aparecida, estado 
de São Paulo. Todos os anos recebem 12 milhões de turistas, são várias atividades 
programadaspara que estes turistas possam unir lazer com fé, dentre elas destacam-se 
o caminho da fé, visita ao Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida, Bondinho 
que liga a Basílica ao morro do Cruzeiro, Cinema 3D, dentre outras atrações (A12, 2020).

Uma das característicasdo Turismo Religioso é a especialização dos serviços 
direcionados ao público alvo, como o que ocorre na Indonésia, especializada no turismo 
islâmico (JAELANI, 2017). Esta especialização foi possível por contar com iniciativas 
combinadas e compartilhadas entre integração política, comercial e religiosa (MUHAMMAD 
HAQ, 2014), esta união é importante para o desenvolvimento e internacionalização do 
turismo religioso.

O turismo religioso traz consigo diversas outras oportunidades de negócios, 
como hotelaria, roteiros gastronômicos, alimentação, alugueis de veículos, utilização dos 
sistemas de transportes, aumento do comércio, artesanato, fábricas de artigos religiosos e 
outras (SILVEIRA, 2007).

O que se destaca nestas atividades, é que são formadas em grande parte por 
pequenas empresas, que representam a maioria dos empregos no Brasil e a 3 maior parte 
das empresas existentes em território nacional. Normalmente o resultado da atividade 
econômica das pequenas empresas são distribuídos em uma escala local ou regional.

A cidade de Itapetininga possui uma das 3 imagens oficiais do Santo Sudário, doados 
pela Basílica de Turim na Itália (ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ, 
2020), estas imagens estão localizadas no Vaticano, Turim e Itapetininga, demonstrando 
grande potencial para o turismo religioso, o que corrobora para o seu desenvolvimento 
é a tradição da cidade em festas religiosas conhecidas localmente e a cultura religiosa, 
voltada para o catolicismo. Desta forma, pergunta-se. Quais são os principais pontos a 
serem desenvolvidos para fomentar o Turismo religioso na cidade?

O desenvolvimento deste tipo de atividade na cidadeé relevante por ter um grande 
potencial de geração de renda e crescimentoregional, convulsionando diversos agentes 
sociais para o aumento da qualidade na prestação de serviços e surgimento de novos 
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negócios na cidade.
O objetivo deste estudo foi elaborar um diagnóstico para o desenvolvimento do 

Turismo religioso em Itapetininga, Estado de São Paulo, Brasil. Para atingir os objetivos 
foi utilizado o método paraconsistente anotado evidencial (Et), por permitir verdade e 
contradição na mesma proposição, sendoideal para tomada de decisão (REIS, 2014). 
Foram consultados 6 especialistas e os resultados indicam que os serviços relacionados 
a alimentação, hospedagem, saúde e a disseminação dos aspectos culturais da cidade 
precisam ser aperfeiçoados, como ponto forte destaca-se a organização dos eventos 
religiosos que ocorrem em diversos momentos durante o ano e a cultura religiosa da cidade 
baseada na solidariedade

2 |  ITAPETININGA
A região apresenta uma diversidade cultural pujante, por ter sido rota dos tropeiros 

e marcou uma parte da guerra da revolução de 1932, que foi registrada na dramaturgia 
pelo grupo Globo de Telecomunicação, por meio da novela Éramos seis, onde apresentou 
a primeira mulher a voar, nascida em Itapetininga em 1904, cujo nome é Anésia Pinheiro 
Machado, que tem uma estátua em sua homenagem na praça dos amores em Itapetininga. 

A região também foi representativa na música popular Brasileira, pela figura do 
compositor e cantor Teddy Vieira, nascido em 1922 em Itapetininga, muitas músicas de sua 
autoria traduziam ressentimento e gratidão, demonstrando o conflito familiar com pessoas 
idosas como na música “Couro de Boi” (FAUSTINO, 2013).

Dentre suas composições tem-se: A caneta e a Enxada, A verdade Dói, A volta do 
boiadeiro, Menino da porteira, Rei do gado, Pagode em Brasília, Couro de boi, O mineiro 
e o italiano e outras músicas, sempre retratando a ingratidão, divergências familiares que 
maltratam aqueles que só deram amor, a alegria em rever amigos e velhos conhecidos. 
Sua imagem está imortalizada na Praça dos amores em Itapetininga

Ainda no centro da cidade de Itapetininga, sublinha as três escolas, obra de Ramos 
de Azevedo, são formadas pelas escolas, Coronel Fernando Prestes, Adherbal de Paula 
Ferreira, e Peixoto Gomide, a última fundada em 1894, motivo de orgulho para a cidade, 
formando diversos militantes da educação e profissionais ao longo de sua história, as três 
escolas estão localizadas na praça Peixoto Gomide (FORTUNATO, 2017).

Sublinha-se que nas três escolas ocorreram os cursos para ferroviários que se 
concentraram em diversas cidades do interior do Estado de São Paulo, dentre elas a 
cidade de Itapetininga. Houve em 1934 um grande interesse na formação de profissionais 
qualificados para garantir a qualidade e operacionalidade do sistema ferroviário (BATISTA; 
CARVALHO, 2015). 

No que diz respeito a religião, a cidade de Itapetininga é predominantemente 
católica, dando ênfase a Catedral Nossa dos Prazeres, com projeto arquitetônico de 
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Benedito Calixto de Jesus Neto que projetou em momento posterior a Basílica Nacional de 
Nossa Senhora de Aparecida em Aparecida – SP, cuja pedra fundamental foi lançada em 
1945 (BUENO DA SILVA, 2014).

Na Catedral ocorre a Festa do Divino que está na sua 164ª edição, uma das 
mais tradicionais da cidade com mais de 200 anos de história, composta pela novena de 
Pentecostes, alimentação, shows e celebrações. 

A região possui muitas festas religiosas no decorrer do ano, reforçando sua vocação 
católica, como a Festa do Divino, Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, Festa 
do Milho, Festa em Louvor a Santa Rita de Cássia, Festa de São João Batista e Festa da 
Exaltação da Santa Cruz (ITAPETININGA, 2020).

Entre as principais comemorações, destaca-se a festa do milho, uma das mais 
tradicionais da região que ocorre na Paróquia de São Roque, consome-se aproximadamente 
de 20 a 30 toneladas de milho e ocorre no mês de Janeiro e Agosto, reunindo 600 voluntários 
de 24 pastorais (DO G1 ITAPETININGA E REGIÃO, 2019). 

No mês de agosto de cada ano, realiza-se a festa da Nossa Senhora das Estrelas 
com um cardápio variado, contando desde churrasco a pizzas. Também é realizada no 
último dia do evento uma procissão no centro da cidade, partindo da rua Virgílio de Resende. 

A festa de Louvor a Nossa Senhora Aparecida do Sul, reúne aproximadamente 150 
mil pessoas, conta com Shows, barracas com alimentação e normalmente ocorre no Horto 
Religioso (POR G1 ITAPETININGA E REGIÃO, 2020), que será revitalizado pela empresa 
HAVAN ® , parceria entre prefeitura e empresa que iniciou suas atividades na cidade em 
Dezembro de 2019. 

Desta forma os dados econômicos e a diversidade cultural e religiosa das cidades, 
demonstram que a microrregião de Itapeva, Tatuí e Itapetininga são cosmopolitas, com uma 
variedade de indústrias em diversos segmentos de mercado, a amplitude do agronegócio e 
a prestação de serviço, em especial as questões religiosas que movimentam principalmente 
a cidade de Itapetininga, atraindo pessoas de outros locais.

3 |  METODOLOGIA
Este roteiro de procedimentos é proveniente do grupo de pesquisa sobre Lógica 

Paraconsistente Anotada Evidencial Aplicada à tomada de decisão em que os autores 
fazem parte, gerando outros artigos que utilizaram-se deste roteiro para análise de dados  
e está relatado em artigos de diferentes áreas como em Andrade, Reis e Abe (2019) e Nélio 
Fernando Reis et al., (2019).

Na Lógica Et, por se tratar de sistemas especialistas, é dada a importância para 
a qualidade e não quantidade do espaço amostral. No estudo em tela a amostra foi 
composta por 6 pessoas, sendo representadas por autoridades municipais, empresários 
e professores.
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Foi elaborado um questionário, contendo 22 questões fechadas, sendo três 
etnográficas e as demais com base na literatura sobre o tema turismo religioso. O 
questionário foi aplicado in loco de acordo com os critérios da amostra selecionada.  
Para facilitar o preenchimento foi utilizada a ferramenta do Google Forms. Além disto foi 
realizada uma versão de teste com dois profissionais da área, a fim de verificar se as 
perguntas estavam adequadas, não foram registrados pontos a serem alterados, por fim 
testado o Alfa de Cronbach para validar o questionário.

A fim de analisar o grau de certeza das proposições, foi utilizada a lógica LPA que 
trata das inconsistências, sendo comum nas fontes de conhecimento (MA; HITZLER; LIN, 
2007). O grau de certeza é obtido pela diferença em valores relativos entre Máximo (MAX) 
e mínimo (MIN). Considera-se MAX os respondentes que concordam, acrescido de 50% 
do valor neutro, subtraído de MIN, representada por discordo, acrescidas de 50% do valor 
neutro. Os valores menores que 0,6 são considerados inviáveis, igual ou maior que este 
valor a proposição é viável (REIS et al., 2019).

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos respondentes, 33,3% se identificam como do sexo feminino e 66,7% do sexo 

masculino. A tabela 1, apresentam os dados.

Gênero Frequência Porcentagem Porcentagem 
acumulativa

Feminino 2 33,3 33,3
Masculino 4 66,7 100,0
Total 6 100,0

Tabela 1: Gênero

Fonte: Elaboração Própria

A distribuição por faixa etária apresentou homogeneidade na faixa de 31 a 50 anos, 
sendo 33,3% de 31 a 40 anos e 66,7% de 41 a 50 anos. A tabela 2 indica a faixa etária dos 
especialistas.

Faixa Etária Frequência Porcentagem Porcentagem 
acumulativa

de 31 a 40 2 33,3 33,3
de 41 a 50 4 66,7 100,0
Total 6 100,0

Tabela 2: Faixa Etária

Fonte: Elaboração Própria
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Do total dos especialistas 4 são pós graduados, 1 graduado e 1 mestrado, 
representando 66,7%, 16,7% e 16,7% respectivamente, conforme a Tabela 3.

Formação Frequência Frequência Porcentagem 
acumulativa

Graduação 1 16,7 16,7
Mestrado 1 16,7 33,3
Pós graduação 4 66,7 100,0
Total 6 100,0

Tabela 3: Formação

Fonte: Elaboração Própria

Para validar a consistência interna foi realizado o teste Alpha de Cronbach. Para 
pesquisas exploratórias o índice de 0,6 pode ser utilizado, em escalas múltiplas deve 
exceder a 0,70 (HAIR et al., 2009), valores acima de 0,81 possuem uma consistência 
quase perfeita (LANDIS; KOCH, 1977), o índice do questionário deste trabalho foi de 0,940, 
demonstrando uma consistência quase perfeita.

A fim de tratar os dados entre verdade e contradição, o grau de verdade foi 
determinado pela soma dos graus das escalas concordo totalmente e parcialmente, 
normalizados com 50% do fator Neutro, o grau de contradição foi construído com a soma 
das escalas de discordo totalmente e discordo parcialmente, normalizados com 50% da 
escala Neutra. A tabela 4, apresentam o grau de certeza ou dúvida das proposições.

VAR1 6 0 1,00   -    1,00   Viável
VAR2 3 3 0,50   0,50   -    Dúvida
VAR3 4 2 0,67   0,33   0,33   Dúvida
VAR4 4 2 0,67   0,33   0,33   Dúvida
VAR5 3 3 0,50   0,50   -    Dúvida
VAR6 5 1 0,83   0,17   0,67   Viável
VAR7 4 2 0,67   0,33   0,33   Dúvida
VAR8 0 6 -    1,00   1,00-   Inviável
VAR9 6 0 1,00   -    1,00   Viável
VAR10 4 2 0,67   0,33   0,33   Dúvida
VAR11 6 0 1,00   -    1,00   Viável
VAR12 6 0 1,00   -    1,00   Viável
VAR13 2 4 0,33   0,67   0,33-   Dúvida
VAR14 3 3 0,50   0,50   -    Dúvida
VAR15 3 3 0,50   0,50   -    Dúvida
VAR16 4 2 0,67   0,33   0,33   Dúvida
VAR17 3 3 0,50   0,50   -    Dúvida
VAR18 4 2 0,67   0,33   0,33   Dúvida
VAR19 5 1 0,83   0,17   0,67   Viável

DecisãoVariável Concordo Discordo C% D% Gcert

Tabela 4: Tratamento dos Dados

Fonte: Elaboração Própria
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A variável 1, trata da importância do Santo Sudário para o Desenvolvimento do 
Turismo Religioso em Itapetininga, os especialistas pontuaram como viável esta proposição, 
conforme indicado o Santo Sudário representa uma das três imagens doadas pela catedral 
de Turim, na Itália (ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ, 2020). O Santo 
Sudário representa a imagem de Jesus Crucificado (TRIGUEIRO, 2018).

As variáveis 2, 3, 4 e 5 que tratam da qualidade dos serviços de hotelaria, 
alimentação e transporte apresentaram dúvida entre os especialistas, indicando que estes 
fatores precisam ser aperfeiçoados para o atendimento deste público religioso que pode 
correr ao longo do ano.As festas regionais são importantes para o desenvolvimento do 
turismo religioso (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2020), nestes eventosocorrem grande 
fluxo de pessoas, como o caso da festa do milho na Igreja São Roque em Itapetiningaque 
ocorre entre os meses de janeiro e agosto, que movimentam parte da cidade(DO G1 
ITAPETININGA E REGIÃO, 2019). Destaca-se que este atendimento especializado fez 
crescer diversos pontos turísticos como o observado na indonésia (JAELANI, 2017). Esta 
falta de especialização em serviços também é observado por meio do índiceQuociente 
Locacional (QL<1), tanto de Itapetininga como da Mesorregião, chancelando a necessidade 
da cidade envolver ainiciativa pública, empresas, centros universitários e população para 
constituir vantagem colaborativa (KANTER, 1996).

A variável 6, diz respeito ao transporte rodoviário. A cidade de Itapetininga 
estálocalizada ao lado da rodovia Raposo Tavares e próximo àRodovia Castelo Branco, 
duas importantes vias que ligam a capital de São Paulo ao Interior, percorrendo longas 
distâncias, tendo acesso ao Rodoanel ligando diversas rodovias. Além disto tem um 
Aeroporto na Cidade de Campinas,o aeroporto de Viracopos. Como é ponto de passagem 
entre Sudeste e Sul, possuem fácil acesso ao litoral norte, Curitiba, Norte do Paraná, Mato 
Grosso e outras regiões. Internamente a cidade possui um sistema de transporte hibrido, 
sendo realizado por empresas de ônibus,os carretões (taxis que cobram um pouco a mais 
da passagem do ônibus comum e que ligam a cidade) modalidade bastante expressiva na 
cidade, onde pode-se ter o conforto do taxi, também tem as mototáxis e o Uber que chegou 
nos últimos dois anos na cidade. Os especialistas apontaram como viável o transporte.

A variável 7 e 8, dizem respeito ao artesanato e fábricas de artigos religiosos. No 
que diz respeito ao artesanato é possível observar na feira de domingo que ocorre na Praça 
Peixoto Gomide e em outros locais, bastante pessoas que fazem artesanato de excelente 
qualidade e em alguns casos já estão na terceira geração de artistas, porém é preciso 
fortalecer com eventos mais específicos voltados para este público. A iniciativa pública 
devepromover feiras mais especificas ou espaços em que possam ampliar a divulgação 
deste trabalho, pois é importante para contribuir com o Turismo Religioso, a exemplo do 
que éobservado em diversos pontos turísticos da cidade de Aparecida.Os especialistas 
apresentaram dúvida em relação ao artesanato. No que diz respeito as fábricas de artigos 
religiosos, os especialistas demonstraram que é inviável no sentido de que a Cidade não 
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apresenta este tipo de atividade. Este tipo de atividade é importante para fornecer artigos 
para o comércio como observado em todos os centros turísticos religiosos 10no Brasil. 
Em especial em Aparecida existe a loja do santuário (A12, 2020), originários deste tipo de 
turismo que criam diversos negócios (SILVEIRA, 2007).

A variável 9, foi indicada como viável pelos especialistas, o comércio em Itapetininga 
oferece uma variedade de opções, estandoconcentrado nas Ruas Campos Salles e Silva 
Jardim, a primeira trata-se do comércio mais popular, a segunda estámais relacionada ao 
comércio para públicos da classe média. Nestas duas Ruas, há um grande fluxo de pessoas 
aos finais de semana, que reúne pessoas da região, formando uma grande concentração de 
consumidores. Ainda se destaca o calçadão do centro. Estes locais formam um cluster do 
comércio local, reunindo pessoas especializadas, empresas onde é possível uma atuação 
em rede estabelecendo relações empresariais (ZACCARELLI et al., 2008).

A variável 10, representa o aluguel de veículos. Os especialistas apresentaram 
dúvida. O aluguel ainda é muito direcionado ao público da cidade, pessoas e empresas, 
não tendo lojas de aluguel de veículos na rodoviária ou vinculada a pacotes de serviços. 
Este é um importante serviço agregado no turismo religioso (SILVEIRA, 2007).

A variável 11 e 12 que trata da organização dos eventos e o clima religioso na 
cidade, foram apontadas como viável. A característica da cidade é predominantemente 
católica (BUENO DA SILVA, 2014), são vários eventos religiososque ocorrem na cidade 
durante o ano (BUENO DA SILVA, 2014; DO G1 ITAPETININGA E REGIÃO, 2019; 
ITAPETININGA, 2020; POR G1 ITAPETININGA E REGIÃO, 2020), isto demonstra que 
há uma forte colaboração por meio do voluntariado de fieis e pessoas da cidade. Esta 
vantagem é importante para a ampliação do turismo religioso.

A variável 13, diz respeito ao sistema de saúde. As variáveis 14 a 18, estão relacionadas 
a publicidade do turismo na cidade, todas geraram dúvida entre os especialistas. Embora 
haja divulgação nos canais oficiais da prefeitura de Itapetininga (ITAPETININGA, 2020), as 
políticas públicas são insuficientes para articular o turismo na cidade, isto é reforçado pelo 
índice de especialização QL<1, a cidade tem inclinação para o agronegócio. Ao mudar esta 
inclinação a cidade precisa atuar emrede para desenvolver o turismo religioso, a exemplo 
do observado 11 para o desenvolvimento do turismo Halal onde é preciso uma integração 
política, comercial e religiosa (MUHAMMAD HAQ, 2014).

Por fim a variável 19, onde demonstra um conhecimento acentuado das obras 
de Teddy Vieira, amplamente divulgada na música sertaneja raiz, chancelando que os 
especialistas conhecem sua homenagem construída pela cidade. Pode ser que a justificativa 
esteja naidade dos especialistas, que estão na faixa de 31 a 50 anos de idade

5 |  CONCLUSÃO
O Turismo religioso é uma importante atividade da economia mundial e Brasileira. 



 
Aplicação Prática da Administração na Economia Global 3 Capítulo 17 284

No mundo são mais de 600 milhões de viagens com esta finalidade. No Brasil em 2017, 
este segmento faturou R$ 20 bilhões de reais em mais de 300 destinos. O destino de 
Aparecida onde fica o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida que é o maior 
centro Mariano do Mundo, recebe 12 milhões de turistas todos os anos, sendo a principal 
atividade da cidade.

A mesorregião de Itapetininga é especializada principalmente no agronegócio e mais 
discretamente na indústria, o setor de serviços não apresentou qualificação. Demonstrando 
que para a construção de iniciativas voltadas ao segmento de serviços, é preciso um 
esforço de longo prazo atuando em rede com organizações públicas, iniciativa privada e 
universidades.

São vários os elementos que compõe o turismo religioso, mas o principal é a fé, 
relacionada a inspiração e revelação que ocorreram naquele local ou se desenvolveram no 
decorrer do tempo. Trata-se de uma cultura voltada para as tradições, sejam hereditárias 
ou não. O turismo religioso reúne lazer com fé, por isso as atrações devem ser muito 
bem panejadas para não descaracterizar o tipo específico de turismo. Neste contexto, a 
especialização nesta atividade é fundamental para oferecer um serviço de qualidade e 
direcionado ao público alvo, como o observado no turismo Halal na Indonésia e espiritual 
na Índia.

No caso de Itapetininga, as festas religiosas tradicionais destacam-se há muitos 
anos na cidade, outro ponto importante é a imagem do Santo Sudário, que representa uma 
das três imagens existentes no mundo. 

A forma como esta imagem foi doada pela Basílica de Turim na Itália, chama bastante 
a atenção e constitui um mistério a ser investigado por estudos futuros, a motivação da 
doação da imagem ocorreu por meio da visita a cidade por uma Guia da Basílica de Turim, 
que conheceu as obras sociais locais. O mistério está constituído no porquê a cidade foi 
escolhida entre tantas já visitadas e conhecidas. Isto por si só, demonstra uma revelação 
para a vocação da cidade. Atualmente Itapetininga é especialista no agronegócio, sendo 
uma das principais cidades neste segmento no estado de São Paulo. Porém, é possível 
mudar a vocação desde que haja união entre poder público municipal, organizações, 
instituições de ensino e pessoas.

Como constatado a cidade não apresenta especialização em serviços e ainda é 
necessário desenvolver diversas atividades que dão suporte ao turismo religioso, como 
pontos positivos estão o sistema de transporte rodoviário e o transporte interno que são 
formados por diversos tipos, como taxis, carretão (taxis com sistema de ônibus coletivo), 
moto taxis, Uber e outros.

Não há uma política voltada para o Turismo Religioso em Itapetininga, mesmo 
que as festas sejam muito organizadas e haja cultura de solidariedade na cidade, isto 
nunca foi utilizado em planos de governo, que focam muito no agronegócio. Perde-se uma 
oportunidade de desenvolver um novo segmento que tem relação com a cultura musical 
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da cidade e de superação, cravadas na figura de Anésia Pinheiro Machado e Teddy 
Vieira. Quando se está diante de uma imagem não é meramente uma lembrança, mas 
a representação do próprio eu, extrapolando a análise quando se encontra diante de um 
milagre ou de uma imagem original, onde há poucas réplicas no mundo, especificamente 
três. O não desenvolvimento do Turismo, é como se negasse a missão religiosa que lhe 
foi dado. 
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