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UM MODELO 

PROBABIUSTICO 

PARA ESTIMAR 

A DEMANDA 

DE ATIVIDADE 

DE LAZER 

O MODELO CONCEITUAL 

Um modelo conceitual e uma repre- 

sentacao de um sistema em estudo, 

utilizado com as finalidades precf- 

puas de previsao e controle. Os mo- 

delos cienti'ficos sao mais explana- 

torios do que descritivos. 

0 uso de modelos e importante nas 

situacoes em que e impossfvel ou 

muito onerosa a determinacao de 

efeitos de mudancas que estao se 

realizando em sistemas existentes. 

As provaveis mudancas podem ser 

estimadas atraves da manipulacao 

de um modelo do sistema. 

Um modelo e uma abstracao da rea- 

lidade. E um certo grau de abstra- 

cao e sempre necessario porque as 

relacoes economicas ou sistemas 

economicos reals envolvem um vas- 

to numero de variaveis relevantes. 

Assim, a completa e total especifi 

cacao de um sistema atraves de um 

modelo e impraticavei, senao impos- 

si'vel. 

Um modelo pode ser classificado 

como "bom" se, apesar de suas 

abstracdes, ele permitir que se faca 

previsoes precisas dos efeitos de 

mudancas no sistema. 

Deste modo, o grau de previsibilida- 

de pode ser usado como um teste 

do modelo. Geralmente o que se 
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deseja num modelo e que ele seja 

relativamente simples e que consi- 

dere somente as variaveis principais, 

relacionando-as de tal forma que se 

possa fazer previsoes com razoavel 

consistencia. 

0 modelo apresentado neste artigo 

foi desenvolvido com a finalidade 

de prever a selecao de destinos de 

lazer (ou equipamentos de lazer) 

alternativos dispom'veis para o con- 

sumidor. Os elementos indicados a 

seguir sao fundamentais para desen- 

volver-se conceitualmente um siste- 

ma de relacionamento que permita 

prever o provavel uso de um dado 

destine de lazer (ou equipamento 

de lazer). 

Suponhamos que X1, X2 Xn 

representam alternativas individuals 

pertencentes a um conjunto de alter- 
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nativas (S). 0 indivfduo pode fazer 

sua escolha dentre essa faixa de 

alternativas, sendo esta escolha dita- 

da pelos determinantes de sua de- 

manda individual como renda, gos- 

tos, preferencia, etc. Admite-se que 

cada alternativa tern um valor posi- 

tive ou funcao utilidade (Ux) Va- 

lor e utilidade sao usados como 

sinonimo no sentido de que cada al- 

ternativa possui um valor para o 

consumidor devido a utilidade ou 

prazer gerado pelo seu uso. 

Dados esses elementos basicos, a 

probabilidade de uma dada alterna- 

tiva (Xj) ser selecionada, e propor- 

cional a utilidade (UXj) (associada 

com a alternativa individual) e a uti- 

lidade relacionada com todosos des- 

tinos alternativos (Ux1, Uxn) no 

conjunto total (s) ou seja: 

Px: = 
Ux: 

UX: 

i - 1 

(1) (Luce, 1959; 

Huff, 1963) 

onde: 

Pxj = probabilidade de selecao da alternativa Xj 

UXj = valor ou utilidade associada com a alternativa Xj 

n 
UXj = valor total ou utilidade total associadas com todas as alternativas 

n 
i=l (Xj Xn) com a condicao que PXj = 1 e que 

_ ^ i = i 
OC-PXj < 1. 
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Urn modelo probabih'stico 

A probabilidade de selecao de uma 

dada alternativa e, portanto, pro- 

porcional aos valores relatives ou 

utilidades atribufdos pelo indivf- 

duo dentre as alternativas disponf- 

veis. 

A definicao da utilidade para o usua- 

rio do equipamento de lazer e dos 

fatores que dao origem a essa utili- 

dade e o primeiro problema que se 

deve enfrentar. Obviamente os pos- 

si'veis fatores que geram a utilidade 

para o consumidor sao numerosos e 

este fato da origem por si so a neces- 

sidade de um certo grau de abstra- 

cao, tanto na definicao das variaveis 

produtoras de utilidade, como de 

suas relacoes. Simplicidade e previ- 

sibilidade devem ser considerados 

criterios importantes para especifi- 

cacao de um modelo empfrico de 

derivacao da probabilidade de uso. 

As condicoes gerais de probabilida- 

de para a selecao de destines alter- 

natives antes definidas sao agora 

redefinidas. 

Admitamos que kn repre- 

sentam destines (ou equipamentos 

de lazer) alternatives de um conjun- 

to de alternativas K. Ha uma funcao 

utilidade (Uk) para cada destine al- 

ternative e que reflete a utilidade 

Ifquida daquela alternativa para o 

usuario. Ha (n) alternativas a serem 

escolhidas e os usuarios de cada ori- 

gem (cidade) serao considerados se- 

paradamente, isto e, ha (m) origens 

onde os usuarios decidem qual des- 

tino sera escolhido. 

A probabilidade dos usuarios perten- 

centes a uma dada origem selecionar 

em um particular destino Pjk e dada 

pela formula: 

X Uk (2) 
k - 1 

onde os elementos sao os mesmos 

definidos na formula (1) com exce- 

cao dos Xj (caso geral) que foram 

substitufdos por Uk — utilidade de 

destines alternatives para cada ori- 

gem (i). 

Os fatores produtores da utilidade 

relacionados com a taxa de visita e 

grau de utilizagao sao: 

1. Distancia da viagem do ponto de 

origem do consumidor (residen- 

cia) ate os destines alternatives 

considerados. 

2. Area de cada equipamento ou 

destino de lazer. 

Substituindo estas variaveis naequa- 

cao (2) a probabilidade do consumi- 

dor em uma dada origem (i) selecio- 

nar o destino (k) e: 

S a 

^ k 

b 
Dik 

P ik     (3) 

k - 1 Djk 
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onde: 

Sk ~ Superf fcie (area) do k-esimo destino ou equipamento de lazer 

D.. - Distancia da origem (i) ao destino (k) I K 

(i = 1 m e k = 1 n) 

a = parametro que reflete o efeito da area do destino no numero de 

viagens ao mesmo destino. 

b = parametro que reflete o efeito da distancia no numero de viagens 
ao destino. 

Urn exemplo hipotetico e simplificado podera ajudar a ilustrar melhor a 

logica e os calculos do modelo preditivo. Admitamos uma situacao de tres 

destines (k = 1, 2, 3) e tres origens ou residencias de usuarios (i = 1, 2, 3). 

As superficies dos tres destines em hectares sao: 

destino (k) Areas 

1 10 

2 15 

3 20 

As distancias em quilometros da origem dos usuarios aos destines 

sao: 

ORIGEM (i) DESTINO (k) 

1 2 3 

1 5 20 15 

2 10 25 20 

3 5 30 20 

Usando a equacao 3 e possfvel estimar a probabilidade de urn usuario de 

uma qualquer das tres origens visitar os diversos destines. Para simplicidade 

de exposicao nao consideramos os expoentes (a) e (b) na formula 3. 

Um modelo probabilfstico 



Um modelo probabilfstico 

As possibilidades dos usuarios da origem 1 visitarem os tres equipamentos 

de lazer sao computadas nos exemplos seguintes: 

S, 

D! , 

10 

p =    =   = 0,490 
rl 1 

sk 

k = 1 
Di> 

10/5+ 15/20+20/15 

onde: 

S1 = superfi'cie (area) do equipamento de lazer 1. 

D1 1 = distancia da origem ao equipamento de lazer 1. 

Sk 

n  = area do equipamento de lazer 1 sobre a distancia da origem 

D. . 1 ao equipamento de lazer 1, mais area do equipamento de 
1'k lazer 2 sobre a distancia da origem 1 ao equipamento de 

lazer 2 mais area do equipamento de lazer 3 sobre a distan- 

cia da origem ao equipamento de lazer 3. 

15/20 

Pi ,2 = =0,184 

10/5 + 15/20 + 20/15 

k = i 

20/15 
Pi 3 = = 0,326 

10/5 + 15/20 + 20/15 

A probabilidade de que os usuarios de uma dada origem dirijam-se para os 

destines considerados esta sujeita a condicao 

X P
lk = ' 
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Para o exemplo anterior temos: 

P, , = 0.490 

P, 2 = 0.184 n 

X pik='ooo 
P, 3 = 0.326 k = 1 

A quantidade esperada de viagens de uma dada origem (i) ao destino (k) e 

uma fungao do total de viagens de lazer realizadas pelos usuarios da origem 

(i) e a probabilidade deles selecionarem o destino (k). 

Esta relacao pode ser expressa como: 

ik 

□: 
ik 

Y. (4) 

ou 

Yik - 

k = 1 

P . Y. i k i 

D ik 

onde: 

Yjk = Estimativa do numero de viagens da origem (i) ao destino (k) 

Yj = Total de viagens de lazer realizadas pelos usuarios da origem. 

0 total de viagens de lazer realizadas 

pelos usuarios de uma dada origem 

(Y.) deve ser estimado antes de se 

usar o modelo(4). 0 total de viagens 

a um dado destino (Yjk) e calcu- 

lado pela soma do numero estimado 

de viagens de lazer de todas as ori- 

gens ao destino (i), ou em outras 

palavras, pela soma de cada (Y.k) 

calculada pelo modelo (4). 

0 uso desomenteduascaracten'sticas 

para representar a utilidade para o 

usuario de um dado equipamentode 

lazer e, induscutivelmente, uma abs- 

tracao e simplificapao da realidade. 

Um modelo probabilistico 



Um modelo probabih'stico 

Entretanto, qualquer tentativa de 

especificar a variedade de fatores 

que podem influir na decisao de se- 

lecao do equipamento de lazer en- 

frentara enorme dificuldade e com- 

plexidade e, no mfnimo sera subje- 

tiva e de diffcil mensuracao. Alem 

disto, apesar da presenca obvia de 

inumeros fatores que potencial- 

mente influem na decisao, a adocao 

de somente dois fatores nao e tao 

irreal. Estudos empfricos realizados 

por Clawson e Hotelling (1949) 

apoiam a evidencia de que a distan- 

cia da viagem e um fator dos mais 

relevantes na decisao do consumi- 

dor do produto "lazer" Segundo 

Clawson (1949) e outros autores 

(Wennergren, 1965, 1967; Mere- 

witz, 1966), o efeito da distancia 

e das despesas em viagem no local 

do lazer sobre a demanda de ativi- 

dades de lazer, estas medidas pelo 

numero de viagens, foi expresso 

por um coeficiente de determina- 

cao de 0,98 (Searle, 1975). 

A especificacao da area do equipa- 

mento de lazer como determinan- 

te da utilidade e baseada na suposi- 

gao de que ela reflete uma quantifi- 

cacao logica da qualidadedo destino 

e conseqiientemente sua utilidade 

para o usuario. £ bem verdade que 

para certas atividades de lazer a area 

nao e necessariamente o fator mais 

importante. Entretanto, o fator area 

e uma forte determinante da capaci- 

dade e do nfvel de congestionamen- 

to que, por sua vez, e um dos mais 

importantes elementos da qualidade. 

Em outras palavras quanto maior a 

area dispom'vel, menor a probabili- 

dade de congestionamento e, em 

consequencia, maior a qualidade do 

equipamento e sua utilidade para 

o usuario. 

Em resumo, a area tern um efeito 

positive sobre a utilidade e a distan- 

cia da viagem um efeito negative. 

Assim, por exemplo, se dois desti 

nos de lazer sao iguais em area, 

aquele que exigir maior viagem tera 

menor utilidade para o usuario. 

Finalmente, em favor das duas varia- 

veis restaria citar a simplicidade de 

quantifica-las e de determinar suas 

estimativas para qualquer tipo de 

destino ou equipamento de lazer. 

OSPARAMETROS 

As taxas de visitas podem ser esti- 

madas a partir do modelo conceitual 

discutido antes, onde os expoentes 

a e b foram ignorados ou admitidos 

como igual a um. Entretanto, previ- 

soes mais acuradas da taxa de visi- 

tas poderao ser obtidas se baseadas 

em parametros derivados para cada 

uma das origens. 

Isto significa admitir que o usuario, 

em cada uma das origens, ao decidir 

sobre o destino, podera dar maior 

importancia a distancia de viagem 

ou a area do destino. 

Obviamente, o uso dos parametros 

(a) e (b) so podera ser adotado 

quando hajam dados dispom'veis 

das viagens realizadas das varias ori- 

gens a cada destino. 
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A PRECISAO DO MODELO 

A medida da precisao do modelo e 

dada pela comparacao entre o nu- 

mero estimado de visitas a um dado 

destino, o numero real de visitas e o 

instrumento de medida da precisao 

e um coeficiente de determinacao 

(R2). 

R2 = 1 - 

f V" - Y 1 ik T jk 

( Y k - Y M. ^ i k i k 

(5) 

onde: 

R2 

Y 
i k 

= coeficiente de determinacao 

= numero real (atual) de visitas feitas ao destino (k) a partir da origem 

(i) 

Y = media de visitas ao destino k a partir da origem (i) 
ik 

Yik = numero previsto (estimado) de visitas ao destino (k) a partir da 

origem (i) 

A equacao 5 permite medir com 

que grau de precisao o modelo ex- 

press© pela equacao 4 e capaz de 

prever as viagens aos varies destinos. 

Na medida em que se aproximem 

osvalores Yik (previsao) e Yjk(reali- 

de) o componente 
(Yk - Yik)

2 

(Yk - Yik): 

tornar-se-a menor e em consequen- 

cia o valor de R2 aproxima-se de 

(1). Se o numero de visitas previsto e 

a quantidade real for igual(R2 = 1), 

poderemos afirmar que a previsao 

foi perfeita. Em outras palavras, 

quanto mais proximo o valor de R2 

da unidade, mais precisa a previsao. 

Alterando-se os valores dos expoen- 

tes (a) e (b) na equacao 4, serao al- 

terados os valores de previsao ge- 

rando-se em consequencia novos va- 

lores de R2 Nao e diffcil, atraves 

de um simples programa de compu- 

tador, calcular os sucessivos valores 

de R2 sujeitos a mudancas dos para- 

metros ef pela repeticao deste pro- 

cesso interativo, obter-se-a os valo- 

res dos parametros (a) e (b) que ma- 

ximizam o coeficiente de determi- 

nacao. 

Um modelo probabil/stico 
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APLICACAO DO MODELO 

0 modelo conceitual foi aplicado 

na atividade campismo no Estado 

de Sao Paulo tendo os dados sido 

coletados em 1974 de uma amostra. 

A amostra de 100 (cem) turistas foi 

selecionada ao acaso de uma lista 

dos socios de uma agramiacao de 

campismo residentes no Estado de 

Sao Paulo. 

Cada turista foi inicialmente conta- 

tado por entrevista pessoal tendo 

recebido na ocasiao um questiona- 

rio para registrar os seguintes dados; 

campings visitados, distancia viajada, 

duracaoda permanencia no camping. 

Como um modelo deste tipo as va- 

riaveis "numero de dias de perma- 

nencia'' e as informacoes socio eco- 

ndmicas nao sao relevantes na deci- 

sao de escolha do destino (4, 5, 6), 

o questionario nao cogitou delas. 

Os dados referentes a um penodo 

de um ano foram coletados abran- 

gendo turistas das oito principais 

cidades-origem da viagem turfstica. 

A selecao destas oito cidades foi fei- 

ta a partir de uma lista de 18 cida- 

des-origem e apos ter sido constata- 

do que os turistas dealgumas cidades 

realizavam um numero tao reduzido 

de viagens tunsticas, que sua inclu- 

sao no modelo nao conduziria a 

nenhum resultado significante. 

As distancias de cada cidade-origem 

(i) ao destino alternative (k = cam- 

ping de destino) foram obtidas de 

uma carta rodoviaria da Secretaria 

de Transportes do Estado de Sao 

Paulo, obtendo-se em consequencia 

os valores (Djk) da formula (3). 

As superffcies dos destines tunsti- 

cos foram obtidas em contato pes- 

soal com os proprietarios dos cam- 

pings (Sik). 

Os calculos das probabilidades usan- 

do-se a formula (3) de visitas foram 

realizados para cada um dos 22 

campings-destino considerados no 

estudo. 

As estimativas do numero provavel 

de visitas a um dado camping foram 

baseadas na formula (4) usando-se 

como Yj o total das viagens realiza- 

das pela amostra no penodo de um 

ano considerado na pesquisa. 

Os resultados do calculo interativo 

para obtencao dos valores dos ex- 

poentes (parametros a e b) e os va- 

lores maximos de R2 sao apresen- 

tados na tabela 1 

Os valores dos parametros da area 

variam de 0,250 a 1,000 e do para- 

metro da distancia de 1,25 a 4,00. 

Um exemplo da aplicacao da formu- 

la (4) exemplifica melhor como sao 

usados os parametros a e b. 

Suponhamos que se deseja utilizar o 

modelo para prever o numero de via- 

gens que os campistas da cidade-ori- 

gem (1) farao a um dado destino. 
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TABELA 1 — Parametros Estimados e Coeficiente de Determinacao para 

Oito Origens de Viagens Tun'sticas no Estado de Sao Paulo 

ORIGEM SUPERFICIE DISTAIMC1A R2 TOTAL DE 

VIAGENS 

(i) (a) (b) OBSERVADAS 

- Sao Paulo 0,375 1,25 0,805 215 

- S.J.Campos 0,750 1,50 0,996 47 

- S.B.Campos 0,750 2,50 0,996 192 

- S.Andre 1,000 2,00 0,999 39 

- JundiaT 0,500 2,50 0,998 37 

Campinas 1,000 4,00 0,965 92 

- Santos 0,250 1,50 0,351 74 

Rib.Preto 0,250 2,00 0,809 48 

Expoentes do 

conj. (i) 0,500 1,50 0,801 744(Total) 

0 numero estimado de viagens de- 

terminado pelo modelo usando os 

expoentes da Tabela 1 corresponde 

o mais proximo possi'vel do numero 

real das viagens realizadas e nao ha 

nenhuma outra combinacao de va- 

lores exponenciais (parametros) que 

forneca R2 superior a 0,805. Basea- 

do em decisoes passadas doscampis- 

tas com relacao a viagens pode-se 

portanto prever com 80% de preci- 

sao qual o numero future de viagens 

da cidade-origem 1 para osdiversos 

campings. 

A substituicaodos valores na formu- 

la (4) sera como se segue: 

q 0,375 
bk 

D 1,25 
'ik 

Yik=  = 0,215 

Q 0375 
^k 

k = , 
1 k 
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Em quatro das oito cidades-origem, 

o modelo explica 99% da variabili- 

dade do numero de viagens (Tabela 

1) e em somente uma cidade-origem 

a previsibilidade do modelo e baixa. 

Esta irregularidade entre o compor- 

tamento real e o previsto pelos tu- 

ristas originados em Santos sugere 

que outros fatores alem daqueles 

dois considerados no estudo sao 

importantes na decisao de selegao 

do destino por parte dos residentes 

em Santos. Talvez porque esta cida- 

de e a unica considerada no estudo 

que possui praias, reduzindo a im- 

portancia das duas outras variaveis 

no estudo e no baixo valor de R2 al- 

cangado, fosse a priori esperado. 

Os parcimetros aqui descritos sao 

relevantes, para se aplicaro modelo 

de um modo mais generico. Assim, 

por exemplo, usando esses para- 

met ros do conjunto e possi'vel ana- 

lisar qual seria o impacto da adia- 

cao de uma nova cidade-origem na 

area em questao (Estado de Sao 

Paulo, no caso) e prever o numero 

de viagens aos varies campings de 

destino incluindo essa nova cidade- 

origem. 

DERIVAQAO DA DEMANDA 

0 modelo probabilfstico tern, alem 

das caracterfsticas preditivas ate 

aqui descritas, a flexibilidadede per- 

mitir o calculo da demanda. As for- 

mulas 3 e 4 podem ser ajustadas para 

se levar em consideragao, se neces- 

sario, outras variaveis produtoras de 

utilidade. 

Esta flexibilidade de adaptagao do 

modelo conceitual permite tambem 

aplica-lo a problemas de estimagao 

formal da demanda. 

Entre os procedimentos de estima- 

gao de demanda turfstico-recreativa 

usualmente adotados (4, 5, 6) pre- 

domina o metodo que relaciona os 

custos variaveis das viagens com o 

numero de viagens realizadas para 

um dado destino, considerando-se 

relacao como uma aproximagao da 

demanda do consumidor. Normal- 

mente estas estimativas sao realiza- 

das turfstico-recreativa. Assim, por 

exemplo, se assumirmos a hipotese 

que os dados amostrais coletados 

neste estudo refletem o total das 

origens que visitam, por exemplo, o 

destino (1), pode-se calcular a de- 

manda para este destino atraves do 

seguinte procedimento: 

1. Determinar a distancia do desti- 

no (1) a cada origem e estabele- 

cer um custo dessa viagem. 

2. Determinar o numero de visitas 

de cada origem durante o perfo- 

do analisado ao destino (1). 

3. Dividir o total de viagens de cada 

origem ao destino (1) pelo nume- 

ro de visitantes residentes na ori- 

gem, o que nos dara o numero de 

viagens por turista. 

4 Atraves de analise de regressao, 

relacionar o numero de visitas 

"per capita" com o custo da via- 

gem. 

A relagao custo-uso resultante deste 
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procedimento representa a situacao 

de demanda ilustrada de modo sim- 

plificado na Figura 1 Cada ponto 

do grafico de dispersao da Figura 1 

representa a relacao custo-viagem 

para uma dada origem de turistas. 

Em outras palavras cada ponto do 

grafico representa a combinagao de 

custo medio de viagens e viagens 

"per capita" para a origem conside- 

rada. 

0 diagrama de dispersao dos dados 

e o conjunto anah'tico a partir do 

qual pode-se calcular a estimativa 

estati'stica da demanda. 

FIGURA 1 

ilustrapao da demanda teorica de 

um dado destino 

CUSTO MEDIO 

DE VIAGEM \ ^ 

\ ^ 

x \ 
\ DEMANDA 

X 

MEDIA DE VIAGENS "PER CAPITA" NO PERI'ODO 

67 

A aplicacao do modelo probabilfsti- 

co para estimar fungoes-demanda e 

direta e obvia. Ele fornece a neces- 

saria estimativa do total de visitan- 

tes a um dado destino. 

Alem disso, a estimativa nao precisa 

restringir-se aos dados existentes da 

realidade pois o modelo probabih's- 

tico pode gerar seus proprios dados 

estimados atraves da alteracao das 

variaveis pertinentes usadas na for- 

mulacao das estimativas. 

Uma das possibilidades da aplicacao 

do modelo probabilfstico e a previ- 

Um modelo probabilfstico 
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sao da taxa de visitas a um equipa- 

mento tun'stico que esta sendo pla- 

nejado desde que sejam conhecidos 

a sua area e o destino deste equipa- 

mento tun'stico para definirmos as 

distancias das cidades-origem. 

Admitamos que um camping esta 

sendo planejado no Estado de Sao 

Paulo e que portanto sera mais uma 

alternativa de destino a somar-se 

aquelas 22 (vinteeduas) inicialmen- 

te consideradas. 

Para gerarmos uma estimativa da 

demanda necessitamos de uma pre- 

visao do numero provavel deviagens 

que serao realizadas ao novo desti- 

no a partir das oito origens. 

Considerando conhecidas as distan- 

cias das oito origens ao camping 

proposto e sua area, a etapa seguinte 

e o calculo do efeito da adiapao des- 

te novo destino sobre as viagens de 

cada origem. 

Deve-se admitir que; (Do total de 

viagens das oito origens permanece 

constante, isto e, havera uma redu- 

gao de viagens para alguns ou todos 

os campings alternatives; (2) os 

campistas reagirao a distancia e ta- 

manho do novo camping de modo 

consistente com os campings exis- 

tentes. 

Como o total de viagens e mantido 

constante, o efeito desta fase da 

analise e simplesmente alocar um 

certo numero de viagens entre 23 

destinos em lugar de 22 destinos e 

esta alocagao baseia-se na area dos 

campings, distancias e nos parame- 

tros de cada origem. Nesta situagao, 

portanto, considera-se que nao ha- 

vera aumento da demanda agregada 

para campismo no Estado de Sao 

Paulo. 

0 efeito do novo camping na aloca- 

cao das viagens associadas com cada 

uma das origens e analisado pela 

aplicacao das formulas (3 e 4) para 

cada uma das origens e consideran- 

do-se a area do novo camping e as 

suas distancias a cada uma das 

origens. Obtem-se entao a proba- 

bilidade Pjk (formula 3) e a estima- 

tiva do numero de viagens (formula 

4) para cada uma das origens, o que 

nos fornecera uma estimacao da de- 

manda do novo camping. 

Na Tabela 2 exemplificamos a apli- 

cagao das formulas a origem 1 (Sao 

Paulo) indicando o numero de via- 

gens com origem em Sao Paulo pre- 

vistas para o novo camping. 

0 modelo tambem permite outras 

variacoes uteis. Por exemplo, em 

lugar de considerar fixo o numero 

total de viagens como no exemplo 

anterior, digamos que e esperado 

um aumento de 30% no numero 

de viagens de cada uma das oito ori- 

gens. 

Para a origem (Do total de viagens 

sera entao 215 + (0,30 x 215) = 

2.795 viagens. 
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TABELA 2 — Numero de Viagens Previstas ao IMovo Camping (X) a 

partir da Origem 1 (Sao Paulo) 

DESTINOS (k) 

PREVISAO 

PROBABILIDADE NUMERO DE VIAGENS 

1 .1241 26.7 

2 .0093 1.9 

3 .0128 2.8 

4 .0171 3.7 

5 .0103 2.1 

6 .0086 1.9 

7 .0103 2.1 

8 .0967 20,9 

9 .0099 2.1 

10 .0159 3.4 

11 .0127 2.8 

12 .0020 .4 

13 .0131 2.8 

14 .4028 86.6 

15 .0254 5.4 

16 .0067 1.5 

17 .1042 22.3 

18 .0185 4.1 

19 .0234 4.9' 

20 .0077 1.7 

21 .0181 3.9 

22 .0188 4.1 

DESTINO (X) .0312 6.7 

TOTAL 1.0000 215.0 

Considerando-se o aumento do nu- 

mero de viagens, a previsao de via- 

gens com origem em Sao Paulo e 

destinadas ao camping X sera: 

0.0312x279.5= 8.7 

0 aumento projetado de viagens de 

cada uma das oito origens e da esti- 

mativa de viagens ao camping (X), 

admitindo-se o aumento de 30%, e 

indicado na Tabela 3. 
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TABELA 3 — Probabilidade e Numero Projetado de Visitas ao Camping 

(X) a partir das Vdrias Origans e Admitindo um Aumento 

do Numero de Viagens. 

TOTAL DE VIAGENS 

DE TODAS ORIGENS 

A TODOS DESTINOS 

PREV1SAO DE VIAGENS 

DA ORIGEM i AO 

CAMPING X 

ORIGEM (i) PROBABILIDADE ATUAL AUMENTO 30% ATUAL AUMENTO 30% 

1 0,0312 215 280 6,7 8,7 

2 0,0067 47 61 0,3 0,4 

3 0,0134 192 250 2,6 3,4 

4 0,0009 39 51 0,0 0,1 

5 0,0102 37 48 0,4 0,5 

6 0,0074 92 120 0,7 0,9 

7 0,0568 74 96 4,2 5,5 

8 0,0256 47 61 1,2 1,6 

Baseando-se em alteragoes como essa na atividade, de viagens das origens, 

multiplicadas pela probabilidades de cada origem, obter-se-a as estimativas 

da demanda esperada de um dado camping. 0 modelo e portanto capaz de 

fornecer uma variagao de situagoes alternativas muito uteis para fins de pla- 

nejamento tun'stico. 
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ABSTRACT 

All available evidence indicates that the 

demand for tourism and recreation is this 

country is increasing and will continue to 

increasing much more in the coming years. 

As leisure use of natural resources contines 

to increase, its importance becomes more 

to decision makers responsible for public 

and private allocation. Estimates of 

consumer demand and associated resource 

values are basic to this decision process. 

This study attempts to formulate a proba- 

bilistic model to be used in estimating and 

projecting consumer use of leisure and 

tourist facilities. Specifically, the objecti- 

ves were: (1) to develop a conceptual 

model which permits estimates of probable 

tourist use of a given facility or site; (2) 

To apply the conceptual model to 

empirical data for the purpose of compa- 

ring actual and model predicted visitation 

rates for camping in the State of Sao Pau- 

lo; (c) To illustrate the application of the 

probabilistic analysis in the development 

of statistical demand estimates for camp- 

ing. 

The model development is intendend for 

general problems of estimating many 

types of tourist resource use. 

Camping is used in the analysis to explore 

the applicability and operation of the 

model. 

Um modelo probabilfstico 


