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RESUMO 
 
O turismo inclusivo e acess²vel ® uma realidade que deve ter como suporte a atua«o engajada 
dos atores envolvidos. Empres§rios e ·rg«os p¼blicos devem oferecer melhores condi»es de 
inclus«o e acessibilidade com vistas ¨ atratividade e adequa«o dos produtos tur²sticos ao 
maior n¼mero poss²vel de pessoas, considerado o crescimento global do n¼mero de viagens 
nos dias de hoje. O pretexto da realiza«o de grandes eventos esportivos no Brasil, a partir de 
2013, n«o deve ser considerado como fator preponderante no sentido da promo«o do turismo 
acess²vel no Pa²s. H§ necessidade de inclus«o imediata e definitiva das pessoas com 
defici°ncia no bojo de todas as atividades da sociedade e neste sentido, o turismo atua como 
benefici§rio e ator do processo em quest«o. A inclus«o do segmento das pessoas com 
defici°ncia interessa igualmente a todos os envolvidos na promo«o do turismo, bem como na 
garantia dos direitos fundamentais, dos fundamentos democr§ticos da na«o e para o 
desenvolvimento econ¹mico do pa²s como um todo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade. Defici°ncia. Desenvolvimento Econ¹mico. Inclus«o. 
Turismo. 
 
ABSTRACT 
 
Inclusive and accessible tourism is a reality that must be sponsored by actions carried on by 
engaged actors. Entrepreneurs and public bodies must provide inclusion and 
accessibility aiming to assure suitability and attractiveness of tourist products to as many 
people as possible, considering the overall growth of the number of trips nowadays. The 
major sport events that will take place in Brazil as of 2013 should not serve as the only 
objective towards promoting accessible tourism in the country. There is a need for immediate 
and permanent inclusion of people with disabilities within all society's activities and tourism 
can operate as an actor and beneficiary in this process. Including people with disabilities 
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interests to all those actors involved in tourism promotion as well as on guaranteeing 
fundamental rights, the nation's democratic bases and the country's economic development as 
a whole. 
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INTRODU¢ëO 

 

As autoras do presente t°m se dedicado ao estudo do turismo acess²vel e inclusivo, 

procurando sensibilizar e provocar o debate porquanto no ©mbito do direito o tema n«o ® 

muito explorado e h§ premente necessidade de conscientiza«o do meio acad°mico e da 

sociedade em geral a respeito dos direitos das pessoas com defici°ncia, inclusive o direito ao 

turismo.  

Empres§rios e ·rg«os p¼blicos devem oferecer melhores condi»es de acessibilidade 

e inclus«o com vistas ¨ atratividade e adequa«o dos produtos tur²sticos ao maior n¼mero 

poss²vel de pessoas, considerado o crescimento global do n¼mero de viagens nos dias de hoje. 

Ademais, entre os muitos motivos e justificativas que lastreiam essa afirma«o, um deles 

remete ¨ quest«o de natureza mercadol·gica. Em outras palavras, atividade econ¹mica que ®, 

ao turismo ® imperiosa uma permanente profissionaliza«o, sobretudo no que tange aos 

elementos de uma comercializa«o eficiente. Garantir a competitividade dos produtos e 

servios tur²sticos impende, entre outras estrat®gias, uma criteriosa segmenta«o de mercado. 

Com isso em mente, turistas com defici°ncia tornam-se um p¼blico-alvo obrigat·rio, a ser 

estimulado, devidamente trabalhado e incorporado aos segmentos tradicionais de clientela do 

turismo.  

O pretexto da realiza«o de grandes eventos esportivos no Brasil, a partir de 2013, 

n«o deve ser considerado como fator preponderante no sentido da promo«o do turismo 

inclusivo e acess²vel no Pa²s. A inclus«o do segmento das pessoas com defici°ncia interessa 

igualmente a todos os envolvidos na promo«o institucional e na cadeia produtiva do turismo, 

para a garantia dos direitos fundamentais, dos fundamentos democr§ticos da na«o e para o 

desenvolvimento econ¹mico do pa²s como um todo. Antes de concluir, este trabalho apresenta 

e analisa algumas sugest»es de curto, m®dio e longo prazo aos atores envolvidos, sejam eles, 

p¼blicos, privados, a sociedade como um todo, diante do desafio que se apresenta.  



 
 

 

1 BREVES CONSIDERA¢ìES SOBRE O TURISMO 

 

O turismo ® um fen¹meno social, econ¹mico e cultural que provoca a movimenta«o 

de pessoas.  Na defini«o do Minist®rio do Turismo (MTur) ñproduto tur²sticoò ® ño conjunto 

de atrativos, equipamentos e servios tur²sticos acrescidos de facilidades, localizados em um 

ou mais munic²pios, ofertado de forma organizada por um determinado preoò, incluindo 

parques, praias, museus, monumentos (produtos f²sicos), festividades e manifesta»es 

culturais (produtos culturais), entre muitos. A Constitui«o de 1988, de forma in®dita, disp¹s 

sobre o turismo, considerando-o atividade econ¹mica respons§vel pelo desenvolvimento 

socioecon¹mico e, portanto, pass²vel de promo«o e incentivo pelo Poder P¼blico (artigo 

180). Necess§ria, pois, a atua«o estatal, principalmente atrav®s de pol²ticas p¼blicas que se 

concentrem no incentivo, promo«o e fiscaliza«o da atividade. De forma indireta, o turismo 

tamb®m consta do texto constitucional no artigo 6Ü, que prescreveu o direito ao lazer, sendo o 

turismo uma de suas formas2. Acresa-se, ainda, que as fam²lias t°m o dever de assegurar ¨s 

crianas e adolescentes, com absoluta prioridade, os direitos ao lazer, ¨ cultura e ¨ 

conviv°ncia comunit§ria, incluindo-se tamb®m sob esse prisma, o turismo (artigo 227).  

A realiza«o dos grandes esportivos no Brasil, a partir das Copas das Confedera»es 

(2013) e do Mundo (2014), seguidas dos Jogos Ol²mpicos e Paral²mpicos (2016), n«o pode 

ser pretexto para se atuar pontualmente no tocante ¨s pol²ticas p¼blicas de promo«o do 

turismo. £ bem verdade que h§ uma mobiliza«o in®dita de todos os setores da sociedade 

gerada por isso. Contudo, tamb®m ® fato que as a»es do Poder P¼blico, inclu²das as do 

turismo, devem priorizar interesses e necessidades das popula»es anfitri«s. De modo singelo, 

pode-se dizer que destino tur²stico bom ® aquele ® que ® bom, antes dos outros, para quem 

vive nele. Al®m de expressivo em quantidade, esse contingente de visitantes para os pr·ximos 

anos ser§ bastante ecl®tico, oferecendo uma oportunidade imperd²vel para almejar posi»es 

cada vez melhores entre os destinos internacionais. Certamente isso passar§ pela qualidade da 

imagem institucional e tur²stica que ser§ mostrada e oferecida. Pol²ticas p¼blicas de turismo, 

implantadas em conson©ncia com os interesses da popula«o local e da iniciativa privada 

tendem a ser exitosas. Sustentabilidade ambiental, mobilidade, acessibilidade e inclus«o est«o 

                                                             
2 ñO lazer engloba tr°s grandes grupos de atividades e de campos de neg·cios: (a) o baseado na m²dia e 
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pr·pria cidade - (...); (c) o baseado na viagem e na hospedagem fora de casaò. Este ¼ltimo se confunde com 
turismo, possibilitando constatar que ñ(...) o turismo ® o nome que se d§ ao lazer desenvolvido fora da cidade 
onde se mora (...)ò. (CAMARGO, 2004, p. 268) 



 
 

entre os quesitos fundamentais para garantir satisfa«o, segurana, felicidade e lazer para 

todos, al®m de permitir que o pa²s mantenha sua competitividade no cen§rio mundial. Afinal, 

o que se pretende n«o ® somente receber novos e maiores grupos de turistas, mas fazer com 

que eles voltem uma, muitas vezes. Fidelizar clientes ® outra regra de mercado v§lida para a 

promo«o tur²stica.  O pior cen§rio ® aquele em que o turista foge de um destino em busca de 

outros que lhe sejam mais adequados, que n«o tenham sido deteriorados, ou que perderam 

seus atrativos. N«o se quer ser um destino de oportunistas, escolhidos por exclus«o de outros 

lugares, quaisquer que sejam os crit®rios (custos, atrativos, dist©ncias, segurana, 

infraestrutura, entre outros). 

Por sua vez, apesar do direito ao lazer (e ao turismo) nem sempre receber (em) a 

aten«o que merece (m) no meio acad°mico, especialmente no ©mbito jur²dico, como bem 

ressalta Eug°nia F§vero (2007, p. 142), ño lazer ® t«o importante para o completo exerc²cio do 

direito ¨ cidadania que vem previsto em muitas normas jur²dicas, al®m da Constitui«o 

Federal (...)ò3. No contexto dos princ²pios da dignidade humana e da democracia, o turismo 

acess²vel e inclusivo ® um meio de garantir ¨s pessoas com defici°ncia o direito ao lazer e ¨ 

cultura, dentre outros. O direito ao lazer ® um direito social como o direito ¨ sa¼de e ¨ 

educa«o e, como tal, exige a atua«o do Estado e de toda a sociedade para que ele seja 

garantido a todos, inclusive ¨s pessoas com defici°ncia. No entanto, para que elas possam ter 

direito ao lazer, h§ que se garantir a acessibilidade, a elimina«o de barreiras e a n«o 

discrimina«o, como se abordar§ a seguir. 

 

2 DEFICIąNCIA, ACESSIBILIDADE, INCLUSëO E  NëO DISCRIMINA¢ëO  

 

N«o h§ como discorrer sobre defici°ncia sem enfrentar inicialmente o seu conceito, 

que n«o ® ¼nico. Para fins do presente, adota-se o que disp»e a Conven«o Internacional sobre 

os Direitos das Pessoas com Defici°ncia (Conven«o da ONU)  

 
(...) Pessoas com defici°ncia s«o aquelas que t°m impedimentos de longo 
prazo de natureza f²sica, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
intera«o com diversas barreiras, podem obstruir sua participa«o plena e 
efetiva na sociedade em igualdades de condi»es com as demais pessoas. 
 
 

                                                             
3 Merece men«o a rela«o de dispositivos feita pela autora: artigo 31 da Conven«o sobre os Direitos da Criana 
(Decreto nÜ 99.710/90); artigo 4Ü do Estatuto da Criana e do Adolescente (Lei nÜ 8.069/90); artigo 1Ü do Estatuto 
da Cidade (Lei nÜ 10.257/01); e artigo 3Ü da Lei nÜ 8.080/90. 



 
 

Referido conceito representa o modelo social de defici°ncia e, sob essa ·tica, ela n«o 

® vista como uma quest«o do indiv²duo, mas uma quest«o social, tendo a sociedade 

responsabilidade por sua pr·pria incapacidade de prever e se ajustar ¨s diferentes 

necessidades. Sob esse aspecto, a defici°ncia ® resultante ñda intera«o entre pessoas com 

defici°ncia e as barreiras devidas ¨s atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva 

participa«o dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoasò. (Conven«o da ONU, pre©mbulo, ñeò). Note-se que, apesar de a Constitui«o 

utilizar a express«o ñpessoa portadora de defici°nciaò e da legisla«o em geral4 fazer uso 

dessa express«o ou de outras, como ñdeficienteò, ñportador de defici°nciaò ou ñportador de 

necessidades especiaisò, a express«o mais indicada e que aqui se utiliza ® a adotada pela 

Conven«o da ONU: ñpessoa com defici°nciaò. Como ressalta Madruga (2013, p. 34) ña 

defici°ncia ® inerente ¨ pessoa que a possui. N«o se carrega, n«o se porta (...). Tampouco 

defici°ncia traz alguma sinon²mia com doena e n«o ® express«o ant¹nima de efici°ncia (que 

tem o seu contr§rio em inefici°ncia).ò 

De notar que as pessoas com defici°ncia t°m seus direitos garantidos por uma gama 

de instrumentos, dentre os quais, a Constitui«o, os tratados internacionais ratificados pelo 

Brasil, al®m da legisla«o infraconstitucional. A Magna Carta estabelece ao Estado o dever de 

promover pol²ticas que minimizem a desigualdade social e, sob esse enfoque tratou das 

pessoas com defici°ncia em sete artigos5, os quais ñdevem ser aplicados de modo a consagrar 

os princ²pios da dignidade humana, da igualdade, da cidadania e da democracia.ò 

(PIOVESAN; SILVA; CAMPOLI, 2013, p. 429). Certamente, n«o s· os artigos citados, mas 

todo o ordenamento deve ter como norte referidos princ²pios. E n«o pode ser diferente quando 

se trata das quest»es envolvendo o turismo, objeto do presente. Esses direitos, por®m, n«o s«o 

garantidos em sua plenitude; n«o raro, pessoas com defici°ncia convivem com atitudes 

discriminat·rias e desrespeito aos seus direitos. Muitas vezes, as autoras s«o questionadas 

sobre a necessidade de novas normas para a solu«o desses problemas. Registre-se que o 

Brasil j§ possui uma vasta e detalhada legisla«o, sendo sim, necess§ria, a elabora«o de 

pol²ticas p¼blicas voltadas ¨s quest»es espec²ficas, acompanhadas de fiscaliza«o, al®m de 

uma conscientiza«o da popula«o em geral, tanto no meio acad°mico (motivo do presente), 

pol²tico, das institui»es p¼blicas e privadas envolvidas e na sociedade civil como um todo. 

N«o h§ d¼vidas de que a normatiza«o jur²dica prevista internamente e nos sistemas de 
                                                             
4 Pode-se encontrar um rol da legisla«o aplic§vel em Pessoa com Deficiência Legislação Federal. Bras²lia: 
Secretaria de Direitos Humanos da Presid°ncia da Rep¼blica (SDH/PR)/Secretaria Nacional de Promo«o dos 
Direitos da Pessoa com Pessoa com Defici°ncia (SNPD), 2012. 
5 Artigos 7Ü, XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, VII; 203, IV e V; 227, Ä 1Ü, II e Ä 2Ü; e 244. 



 
 

prote«o internacionais deve ser aperfeioada e consolidada6, mas o enfoque jur²dico-formal 

n«o ® suficiente para equacionar as quest»es que envolvem a defici°ncia (MADRUGA, 2013, 

p. 81). Sob o prisma do Poder Executivo, notam-se avanos na elabora«o de pol²ticas 

p¼blicas que visam garantir os direitos das pessoas com defici°ncia. Isso tamb®m ocorre no 

turismo. Destacam-se, entre as principais a»es do Plano Nacional de Turismo (PNT) em 

vigor, (i) a estrutura«o dos segmentos tur²sticos priorizados, ñ(...) especialmente, os idosos, 

os jovens, as pessoas com defici°ncia ou com mobilidade reduzida e outros p¼blicos 

segmentados como l®sbicas, gays, bissexuais e transexuais (LGBT) (...)ò e (ii) a melhoria das 

condi»es de acesso dos equipamentos, atrativos e servios tur²sticos, com o objetivo de 

oferecer ñ(...) condi»es para visita«o aos atrativos tur²sticos com segurana e autonomia por 

pessoas com defici°ncia ou com mobilidade reduzida, de modo a universalizar a experi°ncia 

tur²stica.ò7. No bojo dos esforos para qualificar o setor tur²stico e seus produtos, o ñPrograma 

Turismo Acess²velò (2012) integra a pol²tica oficial do Minist®rio do Turismo (Plano 

Nacional de Turismo) com vistas ¨ inclus«o social e ao acesso de pessoas com defici°ncia ou 

mobilidade reduzida ¨ atividade tur²stica. Essas s«o iniciativas do Estado na §rea do turismo 

dignas de nota e que, de fato, t°m causado impacto positivo. No entanto, nem todos os 

programas do Executivo [nas mais diversas §reas] s«o elaborados mediante consulta e 

participa«o [desej§vel] da sociedade civil, a comear das pr·prias pessoas com defici°ncia e 

seus familiares; e muitas vezes tais programas nem chegam a ser implementados 

(PIOVESAN; SILVA; CAMPOLI, 2013, p. 436). 

Tem raz«o Madruga quando afirma que devem ser incorporadas ¨s ferramentas do 

Direito ñas mudanas de perspectivas em rela«o ao ser humano com defici°ncia e o seu valor 

intr²nseco e extr²nseco perante a sociedade.ò (2013, p. 81). E ® sob essa ·tica que este trabalho 

pretende alertar que tamb®m cabe aos atores p¼blicos e privados que atuam no turismo incluir 

as pessoas com defici°ncia, contribuindo para que elas tenham acesso e usufruam dos seus 

produtos e servios em igualdade de condi»es com as demais pessoas, em ambiente acess²vel 

e n«o discriminat·rio. Com efeito, a inclus«o das pessoas com defici°ncia ® dever de toda a 

sociedade e do Estado, que precisam deixar de exclu²-las. 

                                                             
6 H§ omiss»es e lacunas que devem ser preenchidas com a elabora«o de normas sobre quest»es espec²ficas, com 
maior participa«o da sociedade civil e das pr·prias pessoas com defici°ncia na elabora«o dessas leis. Al®m 
disso, ® necess§ria a previs«o legal de mecanismos de fiscaliza«o para que a efic§cia da legisla«o n«o seja 
limitada (PIOVESAN; SILVA; CAMPOLI, 2013, p. 435). 
7 ñA formula«o do Plano Nacional de Turismo 2013-2016 consolida a Pol²tica Nacional de Turismo e apresenta 
as orienta»es estrat®gicas para o desenvolvimento da atividade no Brasil para os pr·ximos anos. Resulta do 
esforo integrado do governo federal, envolvendo a iniciativa privada e o terceiro setor, por meio do Conselho 
Nacional de Turismo, sob a coordena«o do Minist®rio do Turismo. O plano foi constru²do de acordo com as 
orienta»es do governo federal e alinhado ao Plano Plurianual 2012/2015.ò 



 
 

 
(...) INCLUIR, significa, antes de tudo, ñdeixar de excluirò. Pressup»e que 
todos fazem parte de uma mesma comunidade e n«o de grupos distintos. (...) 
a inclus«o exige que o Poder P¼blico e a sociedade em geral ofeream as 
condi»es necess§rias para todos. (...) n«o se espera a inser«o apenas 
daquele que consegue ñadaptar-seò, mas garante a ado«o de a»es para 
evitar a exclus«o. E, diante da desigualdade j§ presente, exige que se faa 
uso de medidas positivas, quotas aliadas a pol²ticas p¼blicas, por exemplo, 
para a sua redu«o (FĆVERO, 2007, p. 38, grifo do autor). 
 
 

Tenha-se em mente que inclus«o e acessibilidade n«o significam a mesma coisa. 

Scott Rains explica de maneira muito did§tica essa diferena: a acessibilidade se refere a 

coisas e espaos e ® objeto de normas e regulamentos; a inclus«o, por sua vez, se refere ¨ vida 

humana, diz respeito ¨ comunidade. ñIt involves a drawing-in of newcomers by those who are 

already privileged to share in a particular social good. It is the hospitality response - the sign 

of a healthy community.”  E adiante, ainda sobre inclus«o, complementa: “It goes beyond 

measurement of physical infrastructure to record the increase in social capital and draws 

new community members into full participation in the act of doing soò. (2011, p. 36-37). 

A Conven«o da ONU consagra o princ²pio da acessibilidade8 prevendo medidas a 

serem tomadas pelos Estados partes visando a sua garantia (artigo 9Ü) e deixa claro que a 

acessibilidade ® uma pr®-condi«o para os outros direitos fundamentais (pre©mbulo). Apesar 

de o artigo 9Ü ser dirigido aos Estados Partes, da mesma forma afeta o ©mbito privado, j§ que 

os servios e instala»es privados abertos ao p¼blico ou de uso p¼blico devem estar em 

conformidade no tocante ¨ acessibilidade (BARCELLOS; CAMPANTE, 2012, p. 182). Isso 

vale, obviamente, para o setor tur²stico. Necess§ria, ainda, a alus«o espec²fica ¨s crianas e 

adolescentes com defici°ncia que, da mesma forma, t°m direito ¨ acessibilidade9. Na verdade, 

o direito ¨ acessibilidade: ñ® direito instrumental, pois viabiliza a exist°ncia de outros direitos. 

Sem a acessibilidade, n«o se pode falar em direito ¨ sa¼de, em direito ao trabalho, em direito 

ao lazer, dentre outros. Se n«o pode se locomover, como poder§ ir trabalhar?ò (ARAUJO, 

2011, p. 59). Tornar um local acess²vel envolve muito mais que construir uma rampa ou um 

banheiro adaptado. Al®m de instala»es e equipamentos acess²veis, devem ser removidas 

todas as barreiras, inclusive de atitude e de comunica«o, que impedem que as pessoas com 

defici°ncia participem com segurana e em igualdade de condi»es com as demais pessoas, 

                                                             
8 Ver tamb®m a Lei nÜ 10.098/00 que disp»e sobre acessibilidade. 
9 A Constitui«o, quando trata da fam²lia, da criana, do adolescente, do jovem e do idoso, tamb®m disp»e sobre 
acessibilidade, referindo-se ¨ ñfacilita«o do acesso aos bens e servios coletivos, com a elimina«o de 
obst§culos arquitet¹nicos e de todas as formas de discrimina«oò bem como ñnormas de constru«o dos 
logradouros e dos edif²cios de uso p¼blico e de fabrica«o de ve²culos de transporte coletivo, a fim de garantir 
acesso adequado ¨s pessoas portadoras de defici°ncia.ò (artigo 227, Ä 1Ü, II e Ä 2Ü). 



 
 

das atividades. Em suma, um ambiente acess²vel demanda adapta»es razo§veis, levando- se 

em conta o desenho universal (ambos definidos no artigo 2Ü da Conven«o da ONU). De notar 

que n«o se pretende onerar os agentes privados e p¼blicos que desenvolvem atividades 

voltadas para o turismo, em adapta»es que causem ¹nus excessivos, a ponto de inviabilizar 

suas atividades, neg·cios ou projetos, bastando para isso que sejam feitas as adapta»es 

razo§veis. De outra feita, a recusa de adapta«o razo§vel importa em discrimina«o por 

motivo de defici°ncia (artigo 2Ü da Conven«o da ONU).  

Importante tamb®m considerar que h§ muitas formas pelas quais os produtos 

tur²sticos podem se adaptar para receber as pessoas com defici°ncia, mas elas n«o podem ser 

discriminat·rias. Tanto a Conven«o da ONU quanto a Conven«o Interamericana para a 

Elimina«o de Todas as Formas de Discrimina«o contra as Pessoas Portadoras de 

Defici°ncia (Conven«o da Guatemala) disp»em a respeito da discrimina«o10 e ñcontemplam 

as vertentes repressiva (atinente ¨ proibi«o da discrimina«o) e promocional (atinente ¨ 

promo«o da igualdade), no que tange ¨ prote«o dos direitos das pessoas com defici°nciaò 

(PIOVESAN; SILVA; CAMPOLI, 2013, p. 432). Por sua vez, a Constitui«o repudia a 

discrimina«o em seu artigo 3Ü, o que faz com que os agentes p¼blicos e privados que atuem 

no ramo do turismo devam ter cautela nas atitudes, decis»es e quaisquer atos que possam vir a 

ser caracterizados como discriminat·rios. £ certo que nem toda diferencia«o comporta 

discrimina«o e a pr·pria Conven«o da Guatemala aceita a exist°ncia de diferencia«o11. As 

adapta»es e diferencia»es s«o aceitas quando necess§rias e n«o discriminat·rias e 

possibilitam, ¨ pessoa com defici°ncia, decidir se quer ou n«o se utilizar do ambiente e ou 

equipamento, ou ainda, da prioridade que lhe ® ofertada.  
 

3 CONSCIENTIZA¢ëO, ACESSIBILIDADE E INCLUSëO NO  TURISMO 
 

                                                             
10 ñDiscrimina«o por motivo de defici°nciaò ñsignifica qualquer diferencia«o, exclus«o ou restri«o baseada 
em defici°ncia, com o prop·sito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o 
exerc²cio, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos ©mbitos pol²tico, econ¹mico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas 
de discrimina«o, inclusive a recusa de adapta«o razo§vel;ò (artigo 2Ü da Conven«o da ONU). J§ para a 
Conven«o da Guatemala, a ñdiscrimina«o contra as pessoas portadoras de defici°nciaò ® ñtoda diferencia«o, 
exclus«o ou restri«o baseada em defici°ncia, antecedente de defici°ncia, consequ°ncia de defici°ncia anterior ou 
percep«o de defici°ncia presente ou passada, que tenha o efeito ou prop·sito de impedir ou anular o 
reconhecimento, gozo ou exerc²cio por parte das pessoas portadoras de defici°ncia de seus direitos humanos e 
suas liberdades fundamentais.ò 
11 ñN«o constitui discrimina«o a diferencia«o ou prefer°ncia adotada pelo Estado Parte para promover a 
integra«o social ou o desenvolvimento pessoal dos portadores de defici°ncia, desde que a diferencia«o ou 
prefer°ncia n«o limite em si mesma o direito ¨ igualdade dessas pessoas e que elas n«o sejam obrigadas a aceitar 
tal diferencia«o ou prefer°ncia (...).ò (artigo I, 2, ñbò da Conven«o da Guatemala). 



 
 

A despeito do grau crescente de conscientiza«o acerca da import©ncia e 

inevitabilidade que cercam o tema da inclus«o e acessibilidade no turismo, ainda h§ uma 

longa ótrilhaô a ser percorrida em um pa²s de dimens»es gigantescas como o Brasil. N«o basta 

apenas construir e criar os atrativos. H§ que se cuidar deles, fazer melhorias e adapta»es em 

fun«o dos tipos, usos e destinat§rios. O planejamento tur²stico pressup»e ordena«o das 

a»es humanas, direcionamento para constru«o de equipamentos e facilidades, como 

profilaxia dos efeitos negativos nos recursos ligados ¨ atratividade dos destinos e como 

instrumento de controle de desvios, desperd²cios, sub ou superdimensionamento de verbas 

p¼blicas e/ou privadas. Cotejando os conceitos de planejamento, depreendem-se duas ideias: a 

de complexidade (do processo, do sistema, do mecanismo em si) e a de a«o dirigida para o 

futuro. Com isso em mente, a contribui«o do planejamento tur²stico se materializa na 

garantia do desenvolvimento da atividade sem preju²zo das suas fontes de exist°ncia. Mais 

uma vez, a invoca«o dos eventos esportivos (Copas das Confedera»es e do Mundo, seguidas 

dos Jogos Ol²mpicos e Paral²mpicos), n«o basta por si, pois s«o acontecimentos ef°meros. 

Aqui, todo o planejamento deve contemplar uma vis«o de futuro na qual os legados ser«o 

verdadeiros acr®scimos ¨ qualidade de vida, ao desenvolvimento sustent§vel, econ¹mico, 

social. Capacitar pessoas, servios e produtos para a atividade tur²stica, garantir a rela«o da 

boa imagem da destina«o com qualidade dos servios prestados e compromisso com a 

acessibilidade, passa inexoravelmente pela inclus«o do segmento de pessoas com defici°ncia 

entre os mercados priorit§rios e urgentes do turismo. 
 
Economically, inclusion expands your market. It just makes good business sense. 
Advertising persuades a customer they need your product - whether they do or not. 
Designing a product that communicates, on first sight, that it is usable by a potential 
customer lets the product be its own advertisement. Consumers who regularly find 
themselves overlooked tend to be enthusiastically loyal when they discover a 
company that goes out of its way to meet their needs. Think of the smile on a 
disabled kid’s face when they recognize that the playground allows them to be 
included too, and they rush to play on it. Adults consumers are not all that different! 
(RAINS, 2011, p. 36) 
 
 

Na verdade, todas as pessoas t°m o direito ¨ divers«o, ao lazer, ¨ cultura, ao turismo, 

inclusive aquelas com defici°ncia. ñN«o seria poss²vel imaginar a vida do indiv²duo com 

defici°ncia sem o m²nimo de lazer. Esse direito se revela, desde as pr§ticas esportivas, at® 

mesmo, a frequ°ncia em locais p¼blicos, como cinemas, museus, teatros, est§dios esportivos 

etc.ò (ARAUJO, 2011, p. 60). Nesse contexto, cabe ao mercado de turismo oferecer produtos 

e servios acess²veis e inclusivos, livres de qualquer discrimina«o, aos consumidores com 

defici°ncia, que representam hoje mais de um bilh«o de pessoas no mundo, aproximadamente 



 
 

15 % da popula«o mundial (Relat·rio Mundial Sobre a Defici°ncia, 2011, p. xi e 46) e, no 

Brasil, cerca de 46 milh»es de brasileiros (aproximadamente 24% da popula«o), segundo o 

Censo de 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estat²stica (IBGE)12. 

Expressivo, pois, o potencial dos consumidores com defici°ncia para o turismo.  

Feitas tais considera»es, mister se faz ressaltar que o Brasil, tendo ratificado a 

Conven«o da ONU, reconheceu o direito das pessoas com defici°ncia de participar na vida 

cultural, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e deve tomar as medidas 

apropriadas para que elas possam ter acesso a locais que ofeream servios ou eventos 

culturais, tais como servios tur²sticos (artigo 30, 1, ñcò). Al®m disso, deve providenciar para 

que participem de atividades de lazer, assegurando que tenham acesso a locais de eventos 

tur²sticos e aos servios prestados por pessoas ou entidades envolvidas na organiza«o de 

atividades de lazer (artigo 30, 5, ñcò e ñeò). £ certo que o Estado e a sociedade civil devem 

trabalhar para atingir os objetivos da aludida Conven«o: eliminar a discrimina«o e a 

exclus«o, e criando uma sociedade que valorize a diversidade e a inclus«o de todos. A 

legisla«o infraconstitucional tamb®m contempla a garantia dos direitos ao lazer, ¨ cultura e 

ao turismo ¨s pessoas com defici°ncia13.  

Portanto, ® dever daqueles que atuam no setor tur²stico providenciar para que tais 

pessoas possam contratar e usufruir, em igualdade com as demais pessoas, os seus produtos e 

servios. Dotar as cidades brasileiras de condi»es de acessibilidade nos seus edif²cios, nas 

vias p¼blicas, no maior n¼mero de ambientes poss²veis, entre as priorit§rias, ® provid°ncia 

que se reflete na vida dos seus cidad«os, tornando-os mais felizes, acolhedores e orgulhosos 

de sua cidade. Os turistas, por sua vez, n«o s«o meros observadores do ambiente urbano, 

fazem parte dele; interagem, formam resist°ncias, aceleram mudanas, criam expectativas, 

desconstroem o aparentemente r²gido cen§rio urbano. Um olhar especulativo, criativo, 

portanto, deve orientar todos aqueles por tr§s do planejamento e execu«o da promo«o 

tur²stica, com o objetivo de descobrir possibilidades novas para a oferta de atrativos tur²sticos. 

Mas a óviagemô n«o se circunscreve aos limites de uma cidade, transcende seus limites. Os 

atrativos tamb®m est«o nos parques, nos mares e nos c®us. As pessoas com defici°ncia ou 

mobilidade reduzida podem e devem fazer tudo o que outras fazem, contanto que encontrem 

ambientes adaptados e acess²veis. E mais, que sejam inclu²das! 

                                                             
12 Mais informa»es sobre o Censo Demogr§fico 2010 e as pessoas com defici°ncia, ver: Censo Demogr§fico 
2010. Caracter²sticas gerais da popula«o, religi«o e pessoas com defici°ncia.   
13 Cita-se, a exemplo, a Lei nÜ 7.853/89 e o Decreto nÜ 3.298/99 que a regulamenta. 



 
 

Certamente, uma das maneiras de se incluir socialmente as pessoas com defici°ncia ® 

por meio do turismo. Diante da inexorabilidade da lei da oferta e da procura, o cliente 

soberano ® quem escolhe o produto que mais lhe conv®m. Nesse sentido, quando da 

modula«o dos produtos tur²sticos, eles devem ser preparados para bem receber todas as 

pessoas, levando em conta que, assim como s«o diferentes as defici°ncias e as pessoas entre 

si, diferentes s«o suas necessidades. Destarte, cumpre ao setor tur²stico conhecer sua clientela 

e respectivas especificidades, para melhor se preparar para receb°-la.  

N«o seria descabido concordar com a afirma«o de que quem torna a pessoa 

ñdeficienteò ® o ambiente em que ela est§, o meio onde vive, consoante a vis«o social da 

defici°ncia j§ abordada neste trabalho. Investimentos em acessibilidade certamente atrair«o o 

p¼blico com defici°ncia, parcela com percentual a ser considerado pelo poder p¼blico e pelos 

empres§rios que atuam no setor de turismo. E n«o s·, h§ que investir na inclus«o dessas 

pessoas tamb®m, j§ que n«o basta tornar o ambiente acess²vel, pois a comunidade como um 

todo deve ser preparada para incluir as pessoas com defici°ncia. Para tanto, dentre outras 

tantas provid°ncias, o treinamento das pessoas que trabalham no mercado tur²stico e o uso do 

desenho universal ® fundamental. O desenho universal, de suma import©ncia nos ambientes e 

equipamentos acess²veis, ® 

 
a concep«o de espaos e artefatos que visam atender, simultaneamente, 
todas as pessoas, com diferentes caracter²sticas antropom®tricas e sensoriais, 
de forma aut¹noma, segura e confort§vel, constituindo-se nos elementos ou 
solu»es que comp»em a acessibilidade.  
(...) a concep«o e a implanta«o das solu»es em acessibilidade 
arquitet¹nica e urban²stica devem atender a seus preceitos (...) de forma que 
os mobili§rios, altura de balc»es, caixas eletr¹nicos etc. atendam ao maior 
n¼mero poss²vel de pessoas (FĆVERO, 2007, P. 158-159). 
 
 

De notar que as principais normas sobre acessibilidade encontram-se previstas na Lei 

nÜ 7.853/89 e no Decreto nÜ 3.298/99, que tratam da pol²tica nacional para integra«o da 

pessoa com defici°ncia. Por sua vez, h§ in¼meras normas t®cnicas da Associa«o Brasileira de 

Normas T®cnicas (ABNT) que disciplinam com rigor t®cnico e detalhes, diversas quest»es 

sobre acessibilidade. Sobre turismo e tamb®m cotejando quest»es sobre acessibilidade, a 

ABNT possui noventa e tr°s normas. T«o importante quanto tudo o que se aduziu at® aqui ® o 

treinamento adequado que as pessoas que lidam com um produto tur²stico devem receber para 

poder bem receber as pessoas com defici°ncia. Nesse sentido 
 
O conhecimento e as atitudes s«o importantes fatores ambientais que afetam 
todas as §reas de fornecimento de servios e vida social. Elevar a 



 
 

conscientiza«o e desafiar as atitudes negativas costumam ser os primeiros 
passos para a cria«o de ambientes mais acess²veis para as pessoas com 
defici°ncia. (Relat·rio Mundial sobre a Defici°ncia, 2011, p. 6). 
 
 

E mais adiante  
 
Mesmo depois que as barreiras f²sicas forem removidas, as atitudes 
negativas podem produzir barreiras em todas as §reas. Para superar a 
ignor©ncia e o preconceito em torno da defici°ncia, a educa«o e a 
sensibiliza«o s«o necess§rias. (Relat·rio Mundial sobre a Defici°ncia, 2011, 
p.177). 
 
 

No tocante ¨ comunica«o, o setor de turismo deve providenciar a elimina«o de 

qualquer barreira de comunica«o, principalmente para que seja garantido o direito ¨ 

informa«o, este ¼ltimo tamb®m garantido constitucionalmente. De notar que a Conven«o da 

ONU tamb®m preconiza expressamente o direito ao pleno acesso ¨ comunica«o14 e ¨ 

informa«o15 (artigos 2Ü e 9Ü, ñgò e ñhò). Infelizmente, lembra Eug°nia F§vero (2007, 143), o 

direito ¨ informa«o ® ñmuito reclamado e defendido por todos, mas ainda ut·pico para a 

grande maioria das pessoas com defici°ncia sensorial (surdez, cegueira)ò. A autora lembra, 

ainda, que as pessoas que produzem informa«o dificilmente se lembram ou s«o cobradas 

para fazer com que essa informa«o seja dispon²vel e que todos possam ter acesso a ela.  E tal 

situa«o n«o pode assim permanecer, servindo este trabalho como um alerta ao setor de 

turismo, para que se adeque ¨s necessidades de seus consumidores com defici°ncia, tamb®m 

sob o prisma da informa«o e comunica«o, disponibilizando, por exemplo, todas as 

informa»es a respeito dos seus produtos tur²sticos de forma acess²vel.  

 

4 A ACESSIBILIDADE NO TURISMO: PROVIDąNCIAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO ECONĎMICO E GARANTIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL DAS PESSOAS COM DEFICIąNCIA 

 

                                                             
14 ñComunica«o abrange as l²nguas, a visualiza«o de textos, o braille, a comunica«o t§til, os caracteres 
ampliados, os dispositivos de multim²dia acess²vel, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas 
auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 
comunica«o, inclusive a tecnologia da informa«o e comunica«o acess²veis.ò Sendo certo que ñl²ngua abrange 
as l²nguas faladas e de sinais e outras formas de comunica«o n«o-faladaò (artigo 2Ü da Conven«o da ONU). 
15 ñOs Estados Partes tamb®m tomar«o medidas apropriadas para: (...) Promover o acesso de pessoas com 
defici°ncia a novos sistemas e tecnologias da informa«o e comunica«o, inclusive ¨ Internet; e (...) Promover, 
desde a fase inicial, a concep«o, o desenvolvimento, a produ«o e a dissemina«o de sistemas e tecnologias de 
informa«o e comunica«o, a fim de que esses sistemas e tecnologias se tornem acess²veis a custo m²nimo.ò 
(artigo 9Ü, ñgò e ñhò da Conven«o da ONU). 



 
 

Tornar um destino tur²stico acess²vel e inclusivo j§ ® uma realidade. Iniciativas 

p¼blicas e privadas comprovam que investimento e planejamento corretos para oferecimento 

de produtos tur²sticos a todas as pessoas, sem exce«o, considerando suas particularidades, ® 

uma forma de atrair nova clientela e fideliz§-la, al®m de ser uma forma nova de promo«o. 

Infelizmente, as autoras notam a falta de iniciativas que tamb®m atendam as pessoas com 

defici°ncia intelectual. Construir banheiros adaptados e fornecer um card§pio em braile, por 

exemplo, j§ n«o ® novidade nem causa espanto a ningu®m. Mas o treinamento de pessoas para 

conhecer melhor e compreender a defici°ncia intelectual e saber dar atendimento adequado 

tamb®m a elas ® de suma import©ncia para a sua inclus«o social e no turismo especificamente. 

No entanto, isso n«o invalida todas as iniciativas que a seguir ser«o abordadas, valendo, 

apenas, como um alerta aos atores que atuam na atividade tur²stica.  

Uma r§pida consulta ao portal da empresa ñTurismo Adaptadoò16 ® motivo suficiente 

para reiterar o fato de que pessoas com defici°ncia podem (e devem) viajar e, tamb®m, 

praticar esportes radicais, mergulho, esportes de neve, caminhadas ecol·gicas, em locais 

distantes, remotos e/ou in·spitos. Outra iniciativa digna de men«o ® a adapta«o das praias 

por organiza»es e secretarias de turismo, conforme divulgado pelo Minist®rio do Turismo. 

Esteiras de acesso ao mar, cadeiras de rodas anf²bias e profissionais qualificados para o banho 

assistido t°m possibilitado pessoas com algum tipo de limita«o a participar dessa atividade 

tur²stica. Similar ao modelo lanado pelo programa ñPraia para todosò, no Rio de Janeiro, os 

programas ñOrtoRioò e ñPraias sem barreirasò beneficiaram praias no Rio Grande do Norte e 

Pernambuco, respectivamente. Alvissareira tamb®m ® a not²cia da constru«o da trilha 

suspensa com acessibilidade que ligar§ o Posto de Informa«o e Controle (Pic) do Golfinho 

Sancho at® o Mirante dos Golfinhos, Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha (PE). 

No estado de S«o Paulo, a Est©ncia Hidromineral de Socorro tem se desenvolvido como polo 

tur²stico voltado principalmente para o turismo de aventura, com grande preocupa«o na 

oferta de acessibilidade para o p¼blico com defici°ncia. O turismo est§ entre as atividades 

econ¹micas da cidade que, al®m do turismo convencional e rural, oferece o turismo de 

aventura com mais de quinze modalidades de esportes radicais como rafting, b·ia-cross, 

canoagem, trilhas para caminhadas e para jipes, mountain biking, asa delta e trike. Constata-se 

que a cidade optou pelo ñTurismo para Todosò, sendo que os projetos ñAventureiros 

Especiaisò e ñSocorro Acess²velò foram respons§veis pela escolha de Socorro como um dos 

dez destinos de refer°ncia em turismo no Brasil (segmento Aventura Especial) pelo Minist®rio 

                                                             
16 Dispon²vel em: <www.turismoadaptado.wordpress.com>, conforme refer°ncia bibliogr§fica. 



 
 

do Turismo. Por sua vez, a mobilidade tamb®m tem sido alvo de louv§veis progressos. Por 

meio da Resolu«o nÜ 3.871/12, a Ag°ncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

estabeleceu procedimentos para assegurar condi»es de acessibilidade ¨s pessoas com 

defici°ncia ou com mobilidade reduzida, usu§rias de transporte rodovi§rio interestadual e 

internacional. Esses passageiros t°m direito a receber tratamento priorit§rio e diferenciado nos 

¹nibus com segurana e autonomia, total ou assistida, sem pagar tarifas ou acr®scimo de 

valores no preo das passagens. A legisla«o infraconstitucional caudalosamente tamb®m 

disp»e sobre acessibilidade nos metr¹s e trens, tratando sobre a facilidade para a compra de 

passagens, exist°ncia de elevadores, rampas de acesso, elementos arquitet¹nicos como 

guich°s e m§quinas de vendas de passagens mais baixas, portas e port»es mais largos para 

possibilitar a passagem de cadeira de rodas, sinaliza«o sonora, visual e t§til. 

 Os benef²cios, repisa-se, n«o s«o exclusivos das popula»es locais, mas 

sobremaneira daqueles que v°m de fora;  no caso destes ¼ltimos, ® de se ressaltar a boa (e/ou 

primeira) impress«o/impacto que causam por serem aeroportos, rodovi§rias, ferrovi§rias, 

pontos de chegada e sa²da de viajantes. Na esteira do que tem se exposto, mister incluir a 

decis«o recente do Supremo Tribunal Federal (STF)17 que obrigou uma empresa a®rea 

nacional a manter a reserva de dois assentos em suas aeronaves, em voos dom®sticos, para 

pessoas com defici°ncia comprovadamente carentes.  

Ainda tratando de benef²cios, h§ que se analisar outra faceta desse processo, qual 

seja, a consolida«o do segmento de clientela ï pessoas com defici°ncia - no desenvolvimento 

da atividade do turismo. Aqui se fala de uma via de m«o dupla. No espectro de metas 

governamentais, principalmente a partir dos comandos constitucionais inseridos no T²tulo VII 

da Constitui«o - Da Ordem Econ¹mica e Financeira, o turismo est§ entre as prioridades do 

Poder P¼blico tamb®m no que tange ¨ promo«o do desenvolvimento socioecon¹mico (artigo 

180). O diagn·stico do setor feito com base nas diretrizes que orientam o j§ aludido Plano 

Nacional de Turismo 2013-2016 identifica cinco grandes objetivos estrat®gicos18 a serem 

perseguidos e aos quais est«o relacionadas metas como o incremento das chegadas e receitas 

de turistas estrangeiros, est²mulo ao turismo dom®stico, eleva«o dos n²veis de 

competitividade tur²stica nacional e aumento da capacidade de gera«o de empregos. De certo 

que esses novos ingressos contribuir«o para que a atividade tur²stica possa acrescentar uma 

salutar parcela de contribui«o aos n¼meros da balana comercial. O setor de turismo gerou 
                                                             
17 Na Suspens«o de Liminar (SL) 712. 
18 (i) incentivar o brasileiro a viajar pelo Brasil; (ii) incrementar a gera«o de divisas e a chegada de turistas 
estrangeiros; (iii) melhorar a qualidade e aumentar a competitividade do turismo brasileiro; (iv) preparar o 
turismo brasileiro para os megaeventos; e (v) promover o apoio ¨ pesquisa, inova«o e conhecimento. 



 
 

R$ 103,7 bilh»es em 2009 e aumentou sua participa«o no Produto Interno Bruto (PIB) para 

3,7%, equivalente a um aumento de 4,6%, de 2008 para 200919, n¼meros estes que tornam 

plaus²vel a expectativa governamental de que alcance 6% do PIB em 2020. Dito isso, 

acredita-se que estas sejam algumas premissas para justificar a ila«o entre turismo e 

desenvolvimento econ¹mico. A qualifica«o de destinos tur²sticos brasileiros para o 

atendimento de p¼blicos visitantes diversos j§ ® not·ria no mundo. Um bom exemplo ® o 

incentivo que se vem dando ao p¼blico LGBT (L®sbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, 

Transg°neros e Travestis), entre outros motivos, pelo seu crescimento de 20% ao ano, pelo 

fato de circular dentro do pa²s, de permanecer nos destinos por mais tempo e gastar 30% a mais 

que turistas de outros perfis. A inclus«o do segmento das pessoas com defici°ncia, in casu, 

interessa igualmente a todos os envolvidos na promo«o institucional, na cadeia produtiva do 

turismo e para o desenvolvimento econ¹mico do pa²s como um todo.  

 

CONCLUSëO  

 

N«o h§ como se pensar em qualquer atividade econ¹mica que n«o inclua as pessoas 

com defici°ncia. Elas t°m o direito de participar da vida social em todas as suas modalidades 

e, para isso, seu acesso e perman°ncia nas mais diversas atividades devem ser garantidos. 

Assim tamb®m o ® no ©mbito do turismo. Tornar um produto tur²stico inclusivo e acess²vel 

deve fazer parte da atividade rotineira dos atores do turismo, sejam eles p¼blicos ou privados. 

O bem receber, com segurana e conforto, sem discriminar, deve ser uma das pedras de toque 

dos destinos tur²sticos. Estes, por sua vez, devem estar preparados para que locais e visitantes 

se locomovam, visitem edif²cios p¼blicos e privados, e participem de suas atividades com 

facilidade. A fideliza«o dos turistas depende da imagem que os destinos mant®m diante desse 

p¼blico. O Brasil excede em atributos naturais, culturais, hist·ricos, entre outros e a 

hospitalidade ® um trao inerente, inquestion§vel do povo. Com isso, aliar programas e a»es 

voltadas ¨ categoria de visitantes como a das pessoas com defici°ncia ® medida que leva ao 

desenvolvimento econ¹mico pela via da atividade tur²stica. A realiza«o dos grandes eventos 

esportivos ® apenas um pretexto para que haja uma mobiliza«o para o desenvolvimento do 

turismo inclusivo e acess²vel. Embora j§ exista legisla«o suficiente para que a acessibilidade 

e inclus«o sejam concretizadas em larga escala, n«o se pode prescindir de iniciativas exitosas 

como aquelas apresentadas neste trabalho, al®m de uma fiscaliza«o eficiente e de uma 

                                                             
19 Conforme dados do IBGE/Minist®rio do Turismo, dispon²veis no s²tio do Minist®rio do Turismo. 



 
 

permanente conscientiza«o de todos, sejam eles p¼blicos, privados e a pr·pria sociedade. A 

inclus«o do segmento das pessoas com defici°ncia interessa igualmente a todos os envolvidos 

na promo«o institucional, na cadeia produtiva do turismo, bem como na garantia dos direitos 

fundamentais, dos fundamentos democr§ticos da na«o e para o desenvolvimento econ¹mico 

do pa²s como um todo.  
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