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RESUMO 
 
 

 que o 
frequenta. Procurou-se observar a parte estrutural interna como banheiros 
e da parte externa do mercado como rampas para cadeirantes, que afetam de forma 

. A metodologia foi 
elaborada a partir da coleta de dados no mercado 
pessoas eram escolhidas ao acaso e entrevistadas. A pesquisa foi realizada atrav

. in loco 
mostrando os problemas d

universo de 15 pessoas entrevistadas, 13 
rampas de acesso e lojas) do mercado atende s 

 
bem-  
 
Palavras-chave: Acessibilidade. . Portadores de necessidades especiais. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

                                                         ABSTRACT 

In this research the study was the Tambau Public Market located in the municipality of 

of people with special needs and also the population that attends it. It was sought to 
observe the deficiencies of the internal structural part as toilets and of the outside of the 
market as ramps for wheelchair users, that significantly affect the circulation of all, 
besides the visible identification of undue barriers formed by the microentrepreneurs 
themselves of the studied environment. The methodology was elaborated from the 
collection of data in the market through a questionnaire, where people were chosen at 
random and interviewed. The research was carried out through a qualitative case study. 
Photographic records were also made in loco showing the problems of the space searched. 
At the end of this work it was possible to reach results that show the degree of 
dissatisfaction both of the microentrepreneurs themselves and of the population that 
transits in this socioeconomic environment. For example, in the universe of 15 people 
interviewed, 13 disagree that the physical structure (bathrooms, access ramps and shops) 
of the market meets the needs of the public that attends it. So we have seen that this Public 
Market needs real improvements with regard to accessibility and also to become a space 
that offers quality and well-being in the services provided. 
 
Keywords: Accessibility. Public place. People with special needs. 
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isso ele necessita de projetos que visem apontar os problemas bem como propor formas 

 

 Nosso trabalho preocupou-se em apontar pontos de melhoria no ambiente do 

quanto aos seus aspectos de acessibilidade para portadores de necessidades especiais. 

Diante de um extremo desrespeito ao acesso as lojas e as bancas de frutas e verduras, 

acessibilidade.  

 O  foi fundado em Janeiro de 2002, sendo composto 

por 12 lojas, que oferecem , carnes, 

 aproximadamente 18 bancas isoladas que 

situado em um bairro 

emos dizer o mesmo da 

o mercado 

necessidade especial, venha nos visitar e conhecer nossas potencialidades. 

 

reiras 

na hora de se locomover. Essas pessoas tem o direito de viver em mundo melhor, onde 

possam colocar suas necessidades especiais em segundo plano. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 dores de necessidades 

especiais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

URA 

 

DE ACESSIBILIDADE 

 

 de acessib  s pessoas que possuem necessidades 

apresentem algum tipo de anormalidade 

que se enquadre nessas necessidades passam pela dificuldade de se encaixar 

urbana encontrada na maioria dos grandes centros urbanos e mais ainda nos interiores das 

cidades (FRA . 

 

consideravelmente 

de acessibilidade, o desenvolvimento 

 os 

sejam ditos "especiais". 

 

e 

(COSTA, 2005; Secretaria). 

 

disponibilidade 

 

 

Pessoas com necessidades especiais deveriam ter garantido melhores acessos 

 bem como maior mobilidade e disponibilidade de 



 
 

, o Mercado 

, mas grande parte das cidades do Brasil a acessibili

 

 evitando acidentes 

e constrangimento  (FERNANDES, C. I. 2012). 

 

urbanos que atendam  suas necessidades. 

 

  

De acordo com o Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana  

disp

solucionar essa lacuna existente. 

 

essibilidade refere-se a qualidade de vida e se relaciona a fatores 

 

 
 
2.2  

 

As cidades surgiram a partir da necessidade comerciais em sua maioria para isso 

sam utilizar 



 
 

Cidades 2005; AGUIAR 2010). 

 

entos que garantissem 

mesmos. 

 

  

 

considerar que as pessoas se diferenciam dos outros seres vivos 

produzir conhecimento e, por meio dele, transformar, organizar-

um pa

 

 

 

2.3 ACESSIBILIDADE NO BRASIL 

 

 

Antiguidade. Podemos fazer um link com o crescimento das cidades atualmente mesmo 

SPOSITO, 2004). 

 

 



 
 

pessoas dependentes de estruturas especiais. 

 

 

as mesmas (COSTA, 

2005). 

 

solucionar essa lacuna existente. 

 

mesmo com todo o empenho ainda 

AGUIAR 2010). 

 

Uma "nova" filosofia vem sendo cada vez mais util izada que a do Desenho 

Universal que visa favorecer o desenvolvimento de ambientes cada vez mais 

s , 

adaptados, 

sem se preocupa



 
 

que vem sendo buscado no Brasil  (Dischinger 

et al., 2004). 

 

Segundo a European Conference of Ministers of Transports (ECMT 2006) mesmo 

que a acessibilidade e mobilidade urbana seja bem estruturadas se as vias para pedestres 

 para usufruir dos 

mesmos. 

re ostras coisas que por sua vez atrapalham o acesso de pessoas com 

necessidades especiais a esses locais de forma eficiente. 

 

 

2.4 DIREITO DE ACESSIBILIDADE 

 

promulgada em 17/10/78, verbis: 
- 

especialmente mediante: 

I -  

II -  

III - 

 

IV -  ). 

 

Segundo A

buscam melhorar a acessibilidade. 

 

, em 

seu artigo  o de igualdade. 

garantindo-



 
 

(1988), 2004). 

 

melhor do portador de 

da igualdade. 

 

ambientes coletivos, para a comunidade e, primordialmente, os portadores de 

 

 

dos direitos individuais e sociais, 

 

 

Segundo Fernandes (2012)

cidades brasileir

aos direitos legais dos portadores de necessidades especiais. 

 

 

 



 
 

 
3 METODOLOGIA 
 
 
3.1 TIPO DE PESQUISA 
 
 

de problemas sociais

abordados ao acaso e os que se dispunham respondiam a um  

 

2014. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e participativa, onde observou-se tanto 

ambiente organizacional do objeto estudado. 

 

3.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

 

-  

ano de 2002, com a finalidade de oferecer produtos regionais de qualidade, mas que desde 

pessoas portadoras de necessidades especiais. 

 

 

3. 3 INSTRUMENTOS DA COLETA DE DADOS 

 

 

oferece. As pessoas foram abordadas ao acaso e convidadas a responder, de forma 



 
 

udado. 

 

internas do Mercado como nos acessos externos que mostram a veracidade da pesquisa. 

ntadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

De acordo com Duarte e Cohen (2005) a pesquisa condiz com os resultados 

necessidades especiais. 

 

entrevistadas, com e sem necessidades especiais, responderam que tem dificuldades de 

passagem para os mesmos.  

 

O esfor

mercado preferindo ir aos supermercados existentes pela redondeza o que gera uma perda 

  

 

Por todos esses motivos, fez-

 

 Acessibilidade dos corredores internos; 

  

 Acessibilidade do estacionamento  

  

 ou 

 



 
 

 

4.1.1 Acessibilidade dos corredores internos; 

 

 os corredores 

uns. A 

deixados de lado pela maioria, nesse caso pelos trabalhadores que esquecem das pessoas 

com necessidades especiais. 

 

Figura 1: Corredores internos                                                                                                                                                                                      

                                                                                 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 



 
 

Figura2: Corredor Principal 

 
Fonte: Rodrigo Dantas, 2014 

                                 

 

 

 Algumas das pessoas entrevistadas sobre o tema sugeriram uma melhoria 

a qualquer pessoa se 

atrapalhar. 

 

Figura 3: Degraus  da 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 



 
 

Figura  4:  Degraus 

 
Fonte: Rodrigo Dantas, 2014 

 

4.1. 3 Acessibilidade no estacionamento; 

 

 

entrevistados discordaram d a pergunta que dizia que existia estacionamentos adequados 

 

 

 

 

acessibilidade e muito menos higiene. A precar

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 5:  

 
Fonte: Rodrigo Dantas, 2014 

 

Figura 6:  

 
Fonte: Rodrigo Dantas, 2014 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

estrutura, consequentemente, falta acessibilidade de qualquer tipo de pessoa. Com base 

na observa

tes que fiscalizem melhor esses ambientes e tracem 

consumidores que pagam seus impostos e merecem transitar com dignidade em qualquer 

 

  

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

  



 
 

 

 
 

ACETI, D. C. S. O amparo legal aos portadores de necessidades especiais. 
- ANUDO, v. 1, n. 1, p. 207-214, 2007. 

 

de mobilidade. Tese apesentada a Escola de Enge - USP. 
2010. 
 

 
 

 
Xavier de F

9, n. 2, p. 129-137, abr./jun.2008. 
                                                                                                                                      
BOAVENTURA, E. M. Metodologia da Pesquisa  
Paulo: Atlas, 2004. 
 

Estabelece normas gerais e 

. 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L10098.htm>. 
 

 
 
Costa, G. R. V, Maior I. M. M. de L. e Lima N. M. CORDE - Coordenadoria Nacional 
para In

 DF, BrasilATIID   

Paulo-SP, 05-06/09/2005. 
 
Dischinger, M.; Ely V.H.M.B.; Machado R.; Daunfenbach k.; Souza T.R.M.; Padaratz 
Rntonini, C. Desenho Universal nas escolas: Acessibilidade na rede municipal de ensino 

 
 
DUARTE, C. R.; C

PROJETAR 2005  
2005. 
 
ECMT. Improving Transport Accessibility for All - Guide to Good Practice.  European 
Conference of Ministers of Transports. 2006 
 

 
 



 
 

Mari
. 

 
 

criatividade. 29 ed.  
 

 Nacional de Mobilidade Urbana. 
Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana - SEMOB, Departamento de 

 
 
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. 2. ed. Coimbra: Ed. 
Coimbra,1998. p. 193-228. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
- PNAP 

 
 
 
 

ACESSIBILIDADE D 

 
 

 
Prezados  
 

  
 

 

 
1. Sexo: 

F            M  

2. Idade: 

Menor de 18 anos 

18 a 30 anos 

De 31 a 40 anos 

De 41 a 50 anos 

PARTE 1   



 
 

De 51 a 60 anos 

Mais de 60 anos 

3. Cidade onde reside: 
Cidade: ____________________________________Estado: ____________ 

4. A : 

QUAL?_____________________________________ 

 
: 

 

 

Superior 

Mestrado 

Doutorado 

2. Estado Civil 
Casado 

Solteiro 

 

3.  
_____________________________________________________________________ 
A  
Concordo  C ou Discorda - D 
 

1. 
popu  

2. 
 

3. As pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial transitam 
facilmente pelo MPT? 

4.  criar melhorias de Acessibilidade no 
MPT? 

5. Os 
necessidades especiais?  

6. Existem estacionamentos adequados para no MPT? 
7. Existem rampas de acessos para portadores de necessidades especiais? 

 
 

 
 

PARTE 2  MICA  



 
 

 
 

 


