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Resumo: Este artigo tern por objetivo discutir a progressiva abertura dos museus 
a diferentes publicos, consubstanciada oa atllal qucstao da acessibilidade musc~ 
ol6gica. Segundo Dodd e Sandell (1998), os museus eriam frequentemente 
obstaculos ao acesso dos visitantes, em especial daqueles com necessidades 
especiais. No conjunto destas barreiras colocadas it acessibilidade, destaca-se a 
acessibilidade sensorial, dirctamente relacionada com as necessidades das pessoas 
cegas Oll surdas que podem ser supridas por mcio dos tradicionais audioguias ou 
dos modemos signo-guias, respetivamente. Estes guias museol6gicos cumprcm 
uma importante funyao de mediayao cultural, ao mesmo tempo que concretizam 
diversas dimens5es de acessibilidade. Neste senti do, parte-se da caracteriza~ao 
do contexto muscologico nacional para a caracteriza~ao dos museus do distrito 
de Bragan~a a luz das condi~oes gerais de acessibilidade, terminando-se na 
analise do Museu do Abadc de Ba~al, em Bragan'Ya. Estc serviu de mote para a 
realiza~ao de urn diagnostico das suas condiyoes de acessibilidade e, baseadas 
nas conclusoes retiradas, desenha-sc urn conjunto de propostas potenciadoras da 
acessibilidadc museologica. 
Palavras-chave: acessibilidade museologica; museus; audioguias; diagnostico 
da acessibilidadc; Museu do Abade de Ba<;al. 

Abstract: This paper intends to discuss the gradual opening of museums to diffe
rent audiences, realised in the current issue of museum accessibility. According 
to Dodd &T Sandell (1998), museums often create obstacles upon visitors (even 
irunintentionally), especially those with special needs. Within the barriers placed 
on accessibility, sensory access is worth mentioning, which is directly related to 
the needs of the deaf and hard-of-hearing and the blind and visually-impaired, 
respectively, addressed by the traditional audio guides or the innovative video 
guides. These museum guides play an important role of cultural mediation, as 
well as fulfilling several dimensions of accessibility. Therefore, we begin with 
the characterisation of the Portuguese museum context to move on to analyse the 
features ofthe museums in the district of Braganp and specifically the Abbott of 
Ba'Yal's Museum. This museum served as the motto for conducting a diagnosis of 
its accessibility and, based on our conclusions, we drew up a set of proposals and 
recommendations which may enhance overall museum accessibility. 
Keywords: museum accessibility; museums; audioguides; diagnosis of access
ibility; Museu do Abade de Bar;al (Abbott of Bac;al 's Museum). 
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IntrodU(;ao 

o presente artigo pretende refletir sobre 0 processo de democratiza9ao e diferentes 
vertentes de acessibilidade que os museus foram desenvolvendo desde meados do infcio 
do scculo XX ate it atualidade, de forma a integrarem maior diversidade de publicos. Esta 
abertura gradual culminoll no conceito de museu para todos, isto e, na atual questao da 
acessibilidade museol6gica. Esta reftexao abrangera diversas questoes, tais como a publi
cita9ao dos horarios e 0 acesso de visitantes estrangeiros e de visitantes com necessidades 
especiais, por meio de audioguias e outros materiais complementares. 

Desta tonna, 0 artigo estmturar-se-a em quatro partes distintas. A primeira fani referencia 
a diversas estrategias de abertura dos mllseus aos mais diversos publicos ao nlvel nacional 
e internacional, com vista a superar os obstaculos colocados a acessibilidade em museus, os 
quais foram identilicados por Dodd e Sandell (1998). Na segunda parte, refletiremos sobre a 
utiliza9ao dos audioguias como urn meio de potenciar a acessibilidade museol6gica, discutindo 
os tipos de equipamento, as vantagens e desvantagens da sua utiliza930 e tipos de estrutura~ao 
por niveis de intonna9ao. Numa terceira parte, procederemos a caracteriza~ao do contexto 
museologico em Portugal, com base nos dados coligidos pelo lnstituto Nacional de Estatistiea 
(lNE) e das suas eondi,oes de acessibilidade de acordo com Santos (2000) e Nevcs (2010). 
Partindo do macrocosmos portugues, cfetua-se a caracteriza9ao do microcosmos represen
tado pelo nordeste de Portugal em termos de numero de museus. Finalmente, a ultima parte 
eentrar-se-a num estudo de easo eonduzido no Museu do Abade de Ba,al (MAB), onde foi 
realizado urn diagnostico das suas condi,oes de acessibilidade em fun,ao d. licha proposta 
por Colwell e Mendes (2004), e nas consequentes propostas e recomenda,oes. 

Perspetivas sobre acessibilidade museologica 

"to recognize the importance of the visitor's as well as the museum's voice, 
and to argue that they consist ofa dialogue, and not a 'top-down' lecture" 

(McLuhan, cit. Tallon, 2009) 

As preocupayoes relativas as condiyoes de acessibilidade nos museus acompanharam 
a tendencia para a democratizayao cultural e educativa na Europa, sentida entre as decadas 
de 60 e 80 do seeulo passado (Deshayes 2002: 24; Lira 1999: 2). Esta tendeneia eonduziu 
inevitavelmente a altera90es significativas na forma como os museus se passaram a apre
sentar a comunidade local e a outros publicos, nao s6 porque estes desenvolveram esfor90s 
para se publicitarem, mas tambem devido it extensao das suas atividades a publicos menos 
habituais, nomcadamentc os publicos com necessidades especiais. 

Lira (1999: I) apresenta dois interessantes exemplos precoces de publicital'ao no 
contexto dos museus: Margaret Talbot Jackson, em 1917, demonstrou a sua apreensao 
face as horas de abertura e fecho dos museus na sua obra "The Museum: a manual of the 
housing and care of art collections", no capftulo correspondente as quest5es oficiais; por 
outro lado, 0 Diretor do Museu de Arte Antiga, em Lisboa, divulgou em 19260 horaTio de 
abertura deste museu nos jornais locais, enfatizando os periodos de abertura ftexfveis para 
visitantes estrangeiros. 

Relativamente a atra9ao de novos publicos, lima das medidas mais impressionantes 
consistiu na rece930 de grupos escolares nos museus e no estabelecimento de servi90s 
edllcativos no senti do de serem abordadas questoes educativas e pedag6gicas relevantes 
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para crianc;as e adolescentes em idade escolar. Paulatinamente, os museus foram-se apresen
tando como uma extensao e uma continua~ao da escola, tal como e passive I de verificar no 
artigo de Joao Couto, designado "Extensao escolar dos museus". Este pedagogo portugues 
expressava ja, em 1961, a sua posic;ao face a necessidade de criar servic;os educativos no 
Museu de Arte Antiga, em Lisboa. 

Desta fonna, as visitas de escolas aos museus passaram a desempenhar urn papel 
fundamental no desenvolvimento dos recursos dos museus, especialmente na criac;ao de 
recursos educativos para estes grupos, tais como oficinas de explorac;ao das obras em 
exposiC;ao, caC;as ao tesouro, atividades orientadas para a pintura ou 0 desenho,jogos, entre 
outros. Simultaneamente, esta nova necessidade revelou-se comO uma oportunidade para 
que os museus se pudessem re-descobrir, oferecendo perspetivas e entendimentos diferentes 
e criativos das suas historias, colec;oes e espolio. 

Esta crescente preocupac;ao relacionada com a abertura dos museus a todos e a tenta
tiva de atrair todo 0 tipo de publicos surgem como uma etapa consideravelmente distante 
do "templo de musas" que se deixa apreender da etimologia de 'museu' - da palavra grega 
rnouseion. E necessario relembrar que os museus surgiram entre os seculos XVIJ e XVIII 
como locais para guardar curiosidades que eram reunidas por colecionadores privados e, 
mais tarde, quando estas passaram a ocupar edificios inteiros, nao se pretendia que estas 
fossem visitadas e apreciadas por todos (somente esporadicamente por uma elite social 
e cultural), mas antes simplesmente armazenadas e protegidas para a memoria futura 
(Simpson 2007: 125). 

Para alem das visitas escolares, podem ser mencionados outros exemplos mais recentes 
e consistentes desta abertura dos museus, como, por exemplo, as comemoraC;oes do Dia 
Intemacional do Museu a 18 de Maio, as noites no museu, os dias ou manhas au tardes 
de entrada livre', a abertura dos museus ate horas tardias (ate its 20hOO, 22hOO ou 24hOO) 
normalmente uma vez par semana, as ferias de Natal, Pascoa e Verao para crianc;as e jovens, 
as festas de aniversario, as 48 horas de Serralves, entre tantos outros eventos de referencia. 

Em suma, os museus desta nova era tinham por imperativo cumprir urn conjunto de 
requisitos: receber os visitantes de forma cordial e hospitaleira; oferecer materiais de media
c;ao cultural, tais como panfletos e brochuras, por vezes, com percursos pre-estabelecidos 
pelo museu2

; fomecer conselhos e sugestoes, por exemplo, para a identifica.;:ao das pec;as 
mais representativas; cativar e envolver os publicos, assim como divulgar e publicitar 
os museus nos jomais locais e nacionais, nas estac;oes de radio e canais de televisao, 
apresentando-se aos cidadaos que os desejem visitar. A qualidade dos espa90s museol6gi
cos e ainda potenciada com instaiac;oes sanitarias, cacifos, cafetaria e/ou restaurante, loja, 
servic;os de documentac;ao, arquivo, biblioteca, entre outros, que acabam por transformar 
o que outrara foi urn espa90 fechado e elitista num espayo tecricamente aberto a todos os 
publicos, independentemente das suas necessidades ou interesses. 

Algumas das alterac;oes consubstanciadas no ambito museologico abrangem parcial
mente aquilo que Dodd & Sandell (1998: 14) descreveram como sendo barreiras colocadas 
a acessibilidade dos visitantes. Estes obstaculos compreendem diversas dimens5es que os 
museus devem ter em consideraC;ao caso pretendam ser acessiveis a todos os tipos de publi
cos, algumas das quais sao ja pratica comum em alguns museus nacionais e internacionais. 

I Contraste-se, por exemplo, a prlitica corrente na Inglaterra que permite a entrada gratuita a todos os 
museus publicos e nacionais. 

2 Retlra-se os casos do Museu de Arte Contcmporanca, Casa e Parque de Serralvcs, no Porto, e do Museu 
Calouste Gulhcnkian, em Lisboa. com 3 percursos altcrnativos associados ao sell audioguia. 
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Assim, d(.; acordo (,;0111 Dodd & Sandell ([ 998), podemos mencionar a acessibilidade 
tlsica, a necessidade de verificar se 0 edificio museol6gico se caracteriza por ser fisicamente 
acessivel, ou seja, se possui rampas, corrimaos, elevadores, locais de descanso, pontos de 
viragem para cadeiras de rodas, instalayoes sanitarias adaptadas a pessoas com deficil~ncia. 
Seguidamente, a acessibilidade informativa consiste na divulgayao efetiva das atividades, 
exposiyoes e serviyos dos museus, l1a comul1icayao com a comunidade local e com novos 
publicos, no fornecimento de brochuras com informayao diversa sobre 0 museu e orienta-
95es para os visitantes e ainda no desenvolvimento dos serviyos educativos, tal como ja foi 
supra explanado. Intimamente ligada a esta dimensao encontra-se a acessibilidade cultural, 
a tentativa de as coleyoes e exposiyoes refletirem as hist6rias e vivencias da comunidade ou 
mesmo a repetiyao de exposiyoes passadas com mediayao adequada a pt'lblicos especificos, 
por exemplo, minorias etnicas de uma detenninada comunidade, emigrantes, crianyas, 
seniores, pessoas com necessidades especiais. 

A par destas dimensoes, verifica-se igualmente a necessidade de promover a acessibi
lidade emocional, tornando 0 ambiente museol6gico convidativo, e de fomecer fonna9ao as 
equipas dos museus para que sejam recetivas a diversidade, nomeadamente no que se refere 
as pessoas com necessidades especiais. A acessibilidade financeira deve ser considerada nao 
so em relayao ao valor das entradas, cafetaria e/ou restaurante ou ioja, mas tambem a oferta 
de dias gratuitos, atividades para a comunidade ou mesmo transporte gratuito esporadico. 

Finalmente, as restantes dimens5es de acessibilidade abrangem aspetos men os fre
quentes na grande maioria dos museus: 0 acesso ao processo decis6rio, a acessibilidade 
intelectual e a acessibilidade sensorial. A primeira corresponde a auscultayao dos visitantes 
e dos parceiros dos museus, de fonna a valorizar as suas opinioes e feedback, ao questio
namento dos publicos regulares e dos potenciais visitantes, a criayao de uma base de dados 
de voluntarios e ao estabelecimento de parcerias com outras instituiyoes, sejam estas do 
foro academico ou de outra natureza. De seguida, a acessibilidade intelectual relaciana-se 
com a trabalho desenvolvido de forma a permitir 0 acesso das pessoas com dificuldades 
de aprendizagem, e outras do foro intelectual ou cognitivo, ou simplesmente os visitantes 
com pouca experiencia na visita a museus, promovendo a inc\usao de detenninados grupos 
sociais c contribuindo para 0 seu envolvimento na organizayao de novas exposiyoes. Por 
tim, a acessibilidade sensorial refere-se a adequayao das exposiyoes, eventos e instalayoes 
as necessidades e requisitos das pessoas com deficiencia visual ou auditiva e tambem ao 
fornecimento de uma diversidade de meios de mediayao, tais amplificadores de induyao 
magnetica, signa-guias, audioguias, objetos para toque, informayao em Braille e em letra 
ampliada, materias audiovisuais com legendagem para surdos ou interpretayao em lingua gestuaL 

Guias museoJogicos: urn instrurnento de acessibilidade 

as guias museol6gicos, comummente designados como audioguias, consistem num 
equipamento portatil, semelhante a um telemovel, que os visitantes transportam consigo na 
visita aos museus e que vai oferecendo comentarios e descriyoes sobre as exposiyoes, os 
espayos e as salas de exposiyao, assim como orientayoes espaciais pelo museu (Vilatte, 2007: 
2). Estes guias contribuem para potenciar a interpreta9ao e compreensao das exposi90es e 
espolio dos museus, pennitindo melhorar a experiencia museoI6gica para diversos publi
cos. Urn destes publicos refere-se as crianyas e respetivas famflias e as pessoas portadoras 
de deficiencia intelectual, uma vcz que os audioguias pennitem desconstruir a mensagem 
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museol6gica nurn registo de lingua acessivei para se adequar as necessidades destes publi
cos. as publicos com necessidades sensoriais espedficas exigem respostas diferenciadas: 
os surdos au pessoas com dificuldades auditivas necessitam de informac;ao legendada (os 
chamados signo-guias ou video-guias) ou acompanhamento realizado par urn interprete 
de lingua gestual, enquanto os visitantes cegos ou ambliopes requerem a transformayao da 
infonna.yao visual em verbal, sendo que as audioguias Ihes permitem fruir de urn espa90 
que lhes est" tradicionalmente vedado. 

E interessante apresentar uma das primeiras referencias a media9ao cultural em museus 
que data de 1780: Tommaso Puccini, 0 responsavel pel as Galerias Uffizi, em Floren.ya, 
ltaJia, defendeu a necessidade de disponibilizar informa.yao sobre 0 esp61io armazenado e 
exibido, tendo entao decidido introduzir legendas ao lado de cada objeto de arte, contendo 
"the name of the artist, the subject, the execution date and the technique used" (Barbieri er 
al. 2009: I). Estas legendas ofereciam a possibilidade aos visitantes de experienciar em vez 
de aprender, substituindo 0 conhecimento pela fruiyao. Relembre-se a citayao de McLuhan 
(cit. Tallon, 2009), segundo a qual as vozes dos visitantes e do museu deveriam eocetar urn 
dhllogo e nao despoietar uma paiestra dos cspeciaiistas para as ieigos. 

Desta forma, as guias museo16gicos surgem como uma extens30 da novidade intro
duzida pelas legeodas nos museus, integrando-se na tendenciaja descrita de as museus se 
ahrirem a diferentes meios de mediay30 cultural para captar a ateny30 de novas publicos. Nas 
palavras deAnne Hornsby (sid), Diretora de Mind's Eye Description Service, os audioguias 
permitern contar uma hist6ria, a hist6ria do museu e das suas cole90es. 

As primeiras experiencias relacionadas com a oferta de guias museol6gicos datam das 
decadas de 50 e 60 do seculo XX, nomeadamente na Holanda e em particular no Museu 
SedeJijk em Amesterdao. Este audioguia (figura I) que surge como 0 primeiro a nivel 
mundial bascava-se num circuito fechado dt:: transrnissao ooda curta de radio e foi dispo
nibilizado a visitaotes estrangeiros, devido ao pensamento pioneiro do seu diretor, Willern 
Sandburg (Tallon, 2009: em linha). Ap6s a sua implemental'ao neste museu holandes, foi 
a vez do Museu Americano de Hist6ria Natural de Nova lorque. 

Figura 1. Os primeiros audioguias usados no Museu Scdelijk 
em Amesterdao, Ho[anda, em 1952. 
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Partindo do projeto de Sandburg, que se tern rnantido ate aos nossos dias com roupa
gens tecnologicas rnais inovadoras, convem discutir algumas questoes, nomeadarnente 0 

tipo de equipamento usado, as suas potencialidades, as vantagens e desvantagens da oferta 
de aUdioguias nos museus e a sua estrutura~ao em niveis de informa~ao. 

No que conceme ao equipamento, as audioguias podem ser classificados em diferentes 
tipos, em fun91io da perspetiva de diferentes autores. Por urn lado, Gebbensleben, Dittmann 
e Vielhauer (2006: 4) referem os audioguias com teclado ou numericos, os PON utilizados 
par meio de touch screen e/ou teclado e os telemoveis, com os quais os visitantes podem 
fotografar urn objeto (que possui urn c6digo de barras), enviar a fotografia par MMS4 para 
urn numero especifico e receber textos infonnativos, animacoes, videos e fotografias que 
os auxiliem a apreender e compreender as exposic6es. E de referir que a utilizacao do 
telem6vel para acionar a rececao de informa9ao foi urn dos metodos ja usados em Musee 
des Arts et Metiers em Paris, Fran9a, e no Museu de Arte Antiga, em Lisboa, em 2006. Os 
telem6veis podem ainda associar-se a tecnologia de infra-vennelhos ou de blue-tooth para 
pennitirem 0 acesso a imagens, videos ou textos atraves do seu descarregamento in loco 
au previamente a realiza9aO da visita. 

Para alem desta tipologia, Vilatte (2007: 12-16) acrescenta mais quatro tipos de aUdioguias: 
os audioguias baseados em tecnologia dos infra-vermelhos (que nao sao telefones portateis, 
mas podem ser, par exemplo, uma especie de caneta como a usada no Museu da Comunidade 
Concelhia da 8atalha) que possibilitam a ativa,ao de canais de sam aquando da aproxima930 
dos objetos, vitrinas, salas au simplesmente locais que possuem comentirias; os audiaguias 
interativos que sao equipamentos eletr6nicos com uma memoria mp3, urn teclado e uma saida 
de som; os chips RFID, isto e, as etiquetas denominadas inteligentes que pennitem a identifica-
930 por meio de uma frequencia radio e se assemelham aos guias interativos, perrnitindo que a 
aproxima9aO a urn sensor despolete a rece9ao; e, porfim, os i-Pods5 que ultrapassam a potencial 
de adapta9ao dos telem6veis devido a sua maior versatilidade tecnol6gica. 

Figura 2. Os diferentes tipos de audioguias6• 

J Acronimo ingles que significa Personal Digital Assistant. 
4 Acr6nimo ingles que Multimedia Messaging Service. 
s Acr6nimo ingles que se rcfcrc a open portable da/abase, equipamcnto que e propriedade da Apple 

identificado pelo prefixo i-. 
6 Legenda dos audioguias. da esquerda para a dire ita: audioguia numerico simples; audioguia numenco misto 

ativado pur bluelooth; PDA; aUdioguia alivado JXlr infta-vcnnelhos; telemovel com infonna9l'io atraves de MMS; i-Pod. 
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Contudo, torna-se evidente atraves desta breve explanayao relativa aos guias museo-
16gicos que as fronteiras entre os diversos tipos nao sao nem claras nem estanques: aquilo 
que aparenta ser urn guia numerico pode ser simultaneamente urn guia ativado automatica
mente par infra-vennelhos au blue tooth e possuir urn pequeno eera on de sao apresentadas 
fotografias das obras em observay3.o; as diferenyas entre urn PDA, urn i-Pod ou mesmo 
o que genericamente se designa por guia multimedia nao sao liquidas, 0 que tambem se 
pode comprovar na figura 2. 

Como consequencia, a questao da tenninoiogia utilizada para a designay80 destes 
equipamentos retiete esta situayao e encontra-se em mutayao, dependendo maioritariamente 
do tipo de equipamento em uso. Em tennos de evoluyao hist6rica, as primeiros guias uti
Iizados em museus transmitiam infol1l1ayao em suporte audio; posteriormente, resultado 
da evoiuy80 tecnol6gica, passou-se a fazer uso de equipamentos diferentes, tais como os 
PDAs, os i-Pods ou os RFID, dai que a nomenclatura usada tenha evolufdo para a designayao 
mais generica de guias museo16gicos. No entanto, em Portugal, 0 mais comum e falar-se 
de audioguias, guias-audio ou ainda visitas audio guiadas, sem esquecer os video-guias 
que se destinam as pessoas portadores de deficiencia auditiva. 

As vantagens e desvantagens destes guias devem ser discutidas a partir de uma pers
petiva sociol6gica que considera as opinioes de visitantes e profissionais dos museus e se 
baseia no estudo conduzido por Sophie Deshayes e a Associayao "Publics en Perspective" 
em 2002 (financiado por Departement des Publics de fa Direction des Musees de Fran9a) 
e no relatorio "Audioguides et musees" de Jean-Cristophe Vilatte datado de 2007. 

Tanto Deshayes (2002) como Vilatte (2007) sublinham 0 facto de estes guias poten
ciarem uma visita independente aos museus, tentando substituir a tradicional visita guiada 
que coloca diversos constrangimentos aos visitantes: uma marcayao previa, uma hora fixa 
para a visita, 0 grupo em si e, par vezes, constrangimentos pessoais, tais como 0 facto de 
os visitantes serem de estatura baixa ou possufrem problemas de visao. No entanto, tanto 
as visitas guiadas como os audioguias desempenham urn papeJ pedagogico fundamental, 
permitindo nao so que as visitantes desenvolvam as suas compet€mcias de observayao das 
exposi.yoes e do espolio do museu, como tam bern acedam a esta informa.yao traduzida em 
infonnayao acessivel a todos, auxiliando desde as visitantes mais cultos aos menos expe
rientes. Para alem destes aspctos, os aUdioguias permitem aos visitantes a simultaneidade 
da observayao dos objetos e a audiyao dos comentarios audio, dispensando-os da leitura 
das legendas, visto que frequentemente estes comentarios incluem a informayao das Jegen
das7

, De forma geraJ, os audioguias possibilitam aos visitantes usufruir de uma visita mais 
positiva, afetiva e memonivel, potenciadora da vontade de retornar ao museu. 

No entanto, nao se devem descurar as desvantagens identificadas por diversos visitan
tes e profissionais dos muse us. Segundo as autores mencionados (Deshayes, 2002 e Vilatte, 
2007), as desvantagens mais significativas prendem-se com 0 facto de 0 equipamento ser 
fragil (exigindo uma manuten9ao constante), dispendioso e apelativo (suscitando (, roubo 
dos aparelhos) e de se levantar uma questao higienica devido ao usa de auscultadores. 
Vma outra desvantagem reside nos constrangimentos colocados a forma como os visitan
tes pensam e sentem os museus, uma vez que as comentarios dos audioguias podem ser 
encarados como prescritivos, impondo uma interpretayao que reflete a posi980 do museu e 
funcionando como urn obstaculo a apreensao global mas pessoaJ da mensagem dos muse us. 

7 Neste scntido. con vern mencionar as orienta'Yoes de Axel et af. (2004). conhecidas por Arl Beyond Sighl 
da associayao americana "Art Educalion for the Blind". De acordo com est as orientu<;oes, qualquer coment,irio 
deve conter antes de l11uis a inform<l1;ao basica sohrc lima pcp. Oll scja, aqucla qlle con stu un sua Icgcnda. 
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Apesar de os aUdioguias apresentarem a vantagem de libcrtar os visitantes Jos 
eonstrangimentos tipieos de uma visita guiada, preserevem simultaneamente um percurso 
pre-estabelccido sugerido pela marcayao numcrica dos objetos ou das exposiyoes, podendo 
este prescritivismo ser ou nao intencional por parte dos museus. Contudo, os visitantes 
possuem a liberdade de ouvirem somente os comentarios correspondentes as pe.;as que mais 
Ihes interessam, ignorando os restantes, podendo mesmo preparar a sua visita no proprio 
museu (em fun,ao da informa,ao disponibilizada na sua pagina) ou antes da visita em si. 

Uma ultima questiio relaciona-se com 0 pressuposto de que os aUdioguias sao incom
pativeis com as visitas em grupo, contribuindo para urn sentimento de isolamento~ apesar de 
muitos visitantes defenderem 0 oposto: que os aUdioguias estimulam a interayao social com 
o grupo em tomo dos comentarios audio e promovem momentos de discussao e socializavao. 

No que concerne a estruturavao dos audioguias, existem varios rnuseus que of ere cern 
diferentes tipos de guias, quer sejam organizados em diferentes percursos variaveis em 
fun,ao da sua dura,ao, quer direcionados para publicos diferentes. Nesta discussao das 
implicavoes da estrutura dos audioguias, consideraremos as perspetivas de Poole (2003) 
e de Vilatte (2007). 

Por urn lado, Poole (2003: 24-25) propoe tres tipos de audioguias: os padronizados, 
orientados para 0 publico em geral; as detalhados que se destinam as pessoas portadores 
de deficiencia; e os conversacionais preparados para as pessoas portadores de deficiencia 
intelectual, com dificuldades de aprendizagem ou os imigrantes. A titulo de exemplo, 
menciona-se 0 Tate Modem, em Londres~ Reino Unido, que oferece diferentes guias, con
forme 0 grupo em causa, ou seja, disponibiliza urn guia para 0 publico em geral, urn para 
crian.;as e familias e urn outro para pessoas cegas e ambliopes. 

Por outro lado, Vilatte (2007: 16-17) afirma que os aUdioguias devem apresentar 
diferentes niveis de informa,ao, de forma a poder satisfazer as necessidades de diferentes 
publicos: urn primeiro nivel de informayao geral, obrigatorio para uma primeira visita que 
foca nas obras de destaque; urn segundo nivel que se centra em fornecer informa.;ao mais 
detalhada para visitantes mais curiosos; e urn terceiro nivel para visitantes mais cultos 
ou especialistas. Observa-se esta tendencia consubstanciada nos casos do Museu de Arte 
Contemporiinea, Casa e Parque de Serralves, no Porto, com a proposta de 3 percursos 
diferentes, urn de 30 minutos, outro de 60 e urn Ultimo com 90 minutos, apesar de haver 
frequentemente a proposta de informayao adicional de 2.° nive!, e do Museu Calouste Gul
benkian, em Lisboa, que apresenta os percursos designados como as escolhas do diretor, 
viagem pelo Oriente e viagem pelo Ocidente. 

Urn outro exemplo que funde as perspetivas destes dois autores e 0 do Museu Sir John 
Soane, em Londres, Reino Unido, que oferece cinco percursos distintos: urn percurso geral; 
o percurso classico para adultos; 0 percurso junior para crianvas ou para aqueles que visitam 
o museu peJa prime ira vez; 0 percurso arquitetonico gerai para visitantes com mais de 12 
anos; e 0 percurso arquitetonico profissional, dirigido a arquitetos, estudantes de arquitetura 
ou pessoas particulannente interessadas nesta arte. Neste caso, disponibilizam-se percursos 
distintos consoante as necessidades padronizadas de diferentes tipos de visitantes, quer 
estes exijam uma natureza mais conversacional (as crianlfas), quer requeiram urn nivel de 
infonnayao mais geral (visitantes pela primeira vez OU a generalidade dos visitantes) ou urn 
nivel de informa,ao mais detalhado (profissionais ou pessoas particularmente interessadas). 

Em suma~ os guias museol6gicos assumem-se como uma mais-valia nao s6 para os 
visitantes nonnovisuais, quer sejam nacionais ou estrangeiros, mas tambem permitem col
matar as necessidades das pessoas cegas e ambliopes. Ao traduzirem aquilo que e apreendido 
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visualmente em informalYao verbal, estes guias possibilitam a tradw;ao intersemi6tica entre 
dais sistemas de signos (Jakobson 1959) - 0 verbal e 0 visua!- e concretizam a sua funr;ao 
de mediayaa cultural, integrando-se num contexto generalizado de democratizar;30 cultural. 

Citando Deshayes (2002: 29), as guias museologicos possibilitam a tradu,ilo da 
infonnar;30 armazenada nos museus, conduzindo it vulgarizar;ao do conhecimento e ao 
desenvolvimento exponencial da acessibilidade. 

o contexto museol6gico em Portugal: os audioguias em Portugal 

Adefini,ilo de museu em Portugal encontra-se inscrita na Lei n." 47/2004 (2004: 5379), 
designada de Lei-Quadro dos Museus Portugueses, refletindo a perspetiva do Conselho 
Internacional de Museus (lCOM): 

[a] museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its 
development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates 
and exhibits the tangible and intangible heritage ofhumanily and its environment for 
the purposes of education, study and enjoyment. (lCOM: em Iinha) 

Esta enunciar;30 e tam bern tida em considerar;ao pelo Instituto Nacional de Estat1s
tica (INE), a organismo nacional que divulga informa,ao sabre as museus desde 1930 no 
Anuario Estatistico de Portugal e recolhe e apura informa,ao sabre as mesmos desde 1946. 

Atualmente,o lNE realiza urn questiomirio anual relacionado com os museus, pahicios 
e aquarios de Portugal, centrando-se na reco!ha de informar;30 sabre as seguintes aspetos: 
instalac;oes, recursos humanos e financeiros, coleryoes e inventario, atividades orientadas 
para os visitantes, numero mensal e anua! de visitantes e tipo de visitantes. Paralelamente, a 
cada tn!s anos, agrega tambem dados relativos it area total construfda, aos espaC;os publicos, 
aos espac;os tecnicos e administrativos, aDs recursos infonnaticos, aos regulamentos e aos 
planas de a,ao. Toda esta cole,ao de dados afigura-se fundamental para a caracteriza,ilo 
da oferta museol6gica ao nivel nacional. 

Para que os espar;os museologicos possam ser considerados pelo INE neste seu 
levantamento estatfstico, devem cumprir cinco criterios fundamentais: possuir no minimo 
uma sal a de exposilYao, estar aberto permanente ou sazonalmente, possuir pelo menos 
urn curador au tecnico superior, aprovar urn oryamento anual e proceder ao inventario do 
seu espolio. Desta forma, baseado nestes requisitos, a INE (2012) considerou, em 20 II, 
397 institui,oes que cumprem todos as 5 criterios: 377 museus, por urn lado, e 20 jardins 
zool6gicos, botanicos e aquarios. No que se refeTe aos museus, estes sao classificados em 
diferentes tipos, patente no quadro I. 
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Tipologia 

Museus 

Jardins Zoologicos, Botllnicos e 
Aquarios 

Total das 2 tipologias 

Arto 

Mistos e Pluridisciplinares 
Etnografia e Antropologia 

Especializados 
Historia 

Arqueologia 
Ciencias e Tecnica 

Ciencias Naturais e Historia Natural 
Territ6rio 

Outros 
Jardins Zool6gicos, Jardins Bomnicos t: Aquarios 

Quadro l. Tipos de rnuseus ern Portugal em 2012 (INE, JP, 2012: 130). 

377 
78 
71 
56 
41 
37 

36 
33 
10 
II 
4 

20 

397 

Relativamente ao numero de visitantes aos museus, jardins zool6gicos, botanicos e 
aquarios portugueses, 0 lNE (2012: 132) afirma que estas instituil'oes contaram com 13,5 
milh5es de visitantes em 20 II, dos quais aproximadamente 2,5 milh5es provinham das 
escolas, 4,2 milh5es eram estrangeiros, 4,3 milh5es foram entradas !ivres. Assim, os mais 
visitados dentro deste conjunto foram osjardins zool6gicos, botanicos ou aquarios (com 3,3 
milhoes de visitantes), seguidos dos museus de arte (tambem com 3 milhoes de visitantes), 
os museus de hist6ria (com 2,6 milhoes) e os museus especializados (com 1,3 milh5es). 

Numero de visitantes Escolas Estrangeiros Entradas Livres 
Museus 2 III 452 3351 144 4043315 

. lardins Zoologicos, Botanicos 365902 895 III 271 328 
eAquarios 

Total 2477354 4246255 4314643 

Quadro 2. Numero de visitantes aos Museus, lardins Zool6gicos, 

Botanicos e Aquarios em 2011 (lNE, JP, 2012: 132). 

Total 
10 177397 . 

3317790 

13 495187 

A distribui,iio geografica dos museus, jardins zoologieos, botanieos e aquarios pelo 
pais e de importancia fulcra! no entendimento do contexto museol6gico. A apresentayao 
desta distribui~ao baseia-se na NUTS II, ou seja, na nomenclatura das unidades territoriais 
para fins estatistieos que subdivide Portugal em Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alen
tejo, Algarve e as rIhas da Madeira e dos A,ores. Confonme os dados patentes no quadro 
3,0 Norte possui mais museus do que as restantes regi5es do pais, apesar de a regiao de 
Lisboa possuir urn elevado numero de institui,oes quando comparadas com regioes que 
abrangem uma extensao territorial consideravelmente mais vasta. Este numero reflete 0 

significativo investimento realizado na capital nas ultimas decadas, claramente deficitario 
nas restantes regi5es do pais. As regi5es do sul, isto e, 0 Alentejo e 0 Algarve, apresentam 
o menor numero de institui<;oes no contexte de Portugal continental. 

392 



Localiza~io geografica 
,Portu'gal continentSl 

.},lhas 

Total 

Norte 

Centro 

Lisboa 

Alentejo 

Algarve 

Ayores 

Madeira 

359 
108 

98 

80 

53 
20 

38 
20 
18 

397 

Quadro 3. Distribui~ao geografica dos museus em Portugal em 2011 (INE, IP, 2012: 130). 

De acordo com Silva (in Santos, 2000: 12), esta desequilibrada distribui,ilo geografica 
reflete igualmente as assimetrias existentes em tennos demogra:ficos, econ6micos e culturais. 
Esta afirma,iio e refor9ada pelos dados apresentados num estudo realizado pelo Instituto dos 
Museus e da Conserva9ao (IMC) e pelo Observat6rio dasActividades Culturais (OAC) em 
1999 a 530 museus do pais: 42% dos museus antigos (com idade entre os 26 e os 99 anos) 
e 47,1% dos mais antigos museus (com 100 au mais anos) situam-se em Lisboa (Santos, 
2000: 35), numeros que sao suficientes para demonstrar a discriminayao em termos de 
investimento que tern afetado todas as regioes do pais desde hi seculos. 

o quadro 3 revela ainda que, apesar de 0 norte de Portugal surgir como a regiao com 
maior numero de museus e institui~5es similares, 0 Porto e restantes cidades do litoral 
figuram como privilegiadas no contexto nacional. Tendo em conta a media nacional de 
5,3 museus pOT cada 100 000 habitantes, seria interessante averiguar a respetiva media em 
regiaes litorais e nas regiaes do interior de Portugal (Santos, 200: 49). 

A complementar as informa,oes agregadas pelo fNE, 0 Instituto Portugues de Museus, 
entretanto extinto8, reunia igualmente informac;ao sobre os museus pertencentes it Rede 
Portuguesa de Museus (RPM) que supervisionou ate inicio de 2012 (momento em que as 
suas func;oes de articulayao foram cessadas) 137 museus, dos quais 5 palacios nacionais, 
28 museus situados no continente, 14 nas Ilhas dos A,ores e da Madeira e 90 museus que 
alcanyaram esta inclusao na RPM por candidatura. 

No entanto, fora do contexte nao s6 da RPM, como tambem do ambito estatistico 
do INE, contam-se centenas de outros museus, casas-museu, centros culturais e similares, 
muitos dos quais dependentes das camaras municipais ou das juntas de freguesia. Este 
facto e atestado pelo esludo de 1999 acima referido que abrangeu 530 museus nacionais. 

Relativamente ao ambito que nos interessa, podemos afirmar que 0 distrito de Bra
ganc;a conta com 56 instituic;oes de cariz museo16gico, numero este resultante de uma 
pesquisa que cruzou as informa,oes do estudo de Santos (2000) e as informa,aes retiradas 
das paginas oficiais dos 12 concelhos que compaem 0 distrito no que se refere a sua oferta 
cultural. No entanto, convem referir que a existencia de todas estas instituiyoes ainda nao 
foi confirmada, fase esta do estudo que sera desenvolvida em 2014 por meio de inqueritos 
e visitas in loco. 

a Todos os aspetos relacionados com os museus passaram a ser da incumbencia da Dire'riio-Geral do 
Patrim6nio Cultural, mais especifieamcntc do Departamento de Museus, Conserva~ao e Credencia<;iio e da sua 
])ivisi'io de Musells e Credencia<;iio. 
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Da analise preliminar destas instituiyoes, verificou-se que mais de Illctadc das institui
yUCS sao pcqucnos muse us, nem sequer abertos ao publico diariamente e~ no caso de alguns 
museus, a visita pode estar dependente da obtcnyao da chave por parte do presidente da 
Junta de Freguesia ou de outra pessoa responsavel. Para a16m disto, somente 2 muse us - 0 

Museu do Abade de Ba,al, em Bragan,a, e 0 Museu da Terra de Miranda, em Miranda do 
Douro - pertencem a extinta RPM e men os de 15 estarao em condiyoes de responder aos 
questionarios do INE par nao cumprirem as cinco criterios ja mencionados. 

Mlseulb~dcoda Mu'eu do Ab,de de CentrodeCi~ncia Muscu Mililarde 
M~"ar. e do Tra)e e,,~.1 Vivo/Casada Sed. aras'n~. 

N,kleo Mu.eol6gico Mu.eudoAoellede Mu"u Rural de P.~ 
2.B"'8·n~ 

daCP , 
" I,.d. deRio"lo " 

3. C."aled, de 
An,i'" 

Mu,ouR.glen.1 C ... 
Junquelro 

5. Mo<edodc Mu,eu Rural de 
Mu,.udoArteS",,,, C ... da C".ta " 

, 
ca,.lelro, S.I •• I" 

6. Miranda do Doura 
Mu.e" Naelon,1 d, 
Te". de Miranda 

C.ntroCulturolde 
Mu,.ud. Mu,eu do'?'''e' ou 

Mlrand.l. 
Curio,td.d.,da Mu,.ud. S. S.ntod. 

Romeu Pal, 
1.Mlran".I. 

c.,.der.drad. 
Mlradozo. 

, , 
Mu •• odoCon,.n!o 

3. Mog~douro 
de S, Ff~ncisco C.,.doC"lt"'o 

9. Torre oJ" Mon<',,"o Centro de Mem6". 
Mu.eudof."oed. 
R.gi~ode Monca"'o 

tD.Vil.Flof 
Museu Munidp.1 0" 

aertiC.brill 

1l.Vlmlo,o Mu.eu de Art. Sa". 

12.Vinh.is , . , E>t<lI.Mu,eudeVil. Mu •• u doA,.lte d. , Verde Aj;:rochlo 

Quadro 4. Museus e institui90es sirnilares no distrito de Bragan9a. 

Uma vez caracterizado 0 contexto museologico ao nivel nacional e no distrito de 
Braganc;a, faremos algumas considerayoes em tennos da acessibilidade museologica em 
Portugal antes de nos centrarmos no nosso estudo de caso - 0 Museu do Abade de Bayal, 
em Braganc;a. Para caracterizar a acessibilidade museologica, serao utilizados dois estudos: 
o estudo de 1999 (Santos, 2000), resultado de urn trabalho conjunto do [MC e do OAC, e 0 

estudo conduzido por Neves em 2006 (in Santos, 2010) aos 120 muse us entao pertencentes 
it RPM (urn numero que cresceu posteriormente para 137). 

Por urn lado, 0 estudo conduzido pelo lMC e 0 OAC (2000) nao prctendia centrar-se 
na recolha de infonna,ao sobre a acessibilidade museol6gica, mas coligiu dados que nos 
pennitem retirar algumas ilay5es: 45% dos 530 museus assumem ter barreiras arquitetoni
cas na entrada dos museus; 28% reconhecem possuir estes obstaculos durante 0 percurso 
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da visita; 55% reconhecem que nao oferecem sinah~tica ao longo do espayo museologico; 
apenas 18% aftnnam ter acesso para pessoas com deftciencia. 

Por outro lado, Neves (in Santos 2010: 110) pretendeu analisar as condic;oes de 
acessibilidade dos museus d. RPM. Resultando de um inquerito telefonico, Neves pode 
concluir 0 seguinte: todos os museus aftrmaram ser acessiveis as pessoas com defich~ncia, 
apesar de nem todos possuirem casas de banho adaptadas; todos os museus assumiram 
ja ter recebido pessoas com deficiencia e de terem realizado visitas guiadas confonnc as 
exigiincias da situac;ao; 3 dos museus asseguraram estar preparados para receber visitantes 
cegos ou ambliopes, mas nenhum museu considerou reunir as condiyoes necessarias para 
receber pessoas surdas. Nao obstante estes dados, sornente 37 dos museus declararam ser 
acessiveis, ou seja, aproximadamente 31 % da amostra inicial de 120. museus. 

Estes dados levantam quest6es importantes e ao mesmo tempo controvcrsas. A oferta 
museologica em Portugal abrange urn conjunto muito diversificado de instituic;oes, desde 
museus e palacios localizados nas grandes cidades e no litoral ate as casas-museu situadas 
no interior do pais. Sabemos que para que estas instituic;oes sejam consideradas quer para 
a integra9ao na RPM (agora inexistente) quer para constarem das institui,6es alvo dos 
inqueritos do INE devem cumprir urn conjunto de criterios que se encontra restrito a uma 
pequena amostra do universe museol6gico em Portugal, aproximadamente 1/5 da amostra 
para 0 estudo da IMC e do OAC. Desta [onna, 0 panorama ao nlvel da acessibilidade 
afigura-se ainda mais negativo, tendo em conta que apenas 31 % desta quinta parte decla
raram ser acessiveis e partindo da assunc;ao que os restantes 4/5 usufruirao de condir;oes 
potencial mente mais adversas it procura de condi90es basicas de acessibilidade. 

rmporta questionar 0 seguinte. Como podem as museus afinnar a sua acessibilidade 
se nem sequer possuem casas de banho adaptadas? Como podem os mesmos declarar que 
nao se sentem capazes para orientar pessoas surdas, mas ao mesmo tempo concordarern 
em realizar visitas guiadas para os restantes visitantes com necessidades especiais? Sera 
porque, dentro do contexto das deficiencias, consideram a surdez mais exigente por exigir 
o uso da lingua gestual? 

Contrariamente a este cenario negativo, a Lei-Quadro dos Museus Portugueses ja 
referenciada acima (2004: 5386) reconhece a obriga9ao de os museus fornecerem infor
mac;ao que penn ita aos visitantes usufruirem das visitas aos museus, assim como de estes 
concretizarem a sua fun9ao pedagogica (artigo 58.'). No artigo 59.' da mesma lei, os visi
tantes com necessidades especiais tem direito a llsufruir de apoio especifico, de modo a que 
as condi90es basicas de igualdade na frui9ao cultural sejam asseguradas. 

Destas considera90es, impoe-se uma reflexao: apesar de Portugal se apresentar 
como urn pais consideravelmente proactivo e progressivo em termos de legislayao sobre a 
acessibilidade (Neves, 2012), a verdade e que a existencia desta legislayao nao produz os 
efeitos previstos e almejados. 

Finalmente, 0 estudo de caso que se encontra em fase de realizayao no contexto do 
nosso projeto de doutorament09 centra-se no levantamento dos audioguias em oferta em 
Portugal, seja em museus, locais historicos e reiigiosos, seja para as visitas a cidades, e 
na sua posterior analise de acordo com urn conjunto de criterios Menicos, institucionais e 
conteudfsticos. 0 projeto tern por objetivo caracterizar e mapear as pniticas nacionais no 
que se refere aos audioguias e, em ultima instancia, a acessibilidade. 

') 0 doutoramcnto em realiz3yao decorrc na area de Traduyao n3 Univcrsidadc de Avciro, sob oricntay30 
da Profcssora Doutora Maria Teresa Robc110 (UA) c co~oricnta9ao da Profcssora Doutora Josclia Neves do 
Instituto Politccnico de Leiria. 
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De acordo com a pesquisa realizada, em Portugal existcm cerca de 60 audioguias em 
ofcrta em museus, aquarios, locais hist6ricos c religiosos, centros de interpretavao e visitas 
a cidades, como se pode constatar nos quadros 5 e 6. 
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Museu Colec~~o Berardo, Lisboa 
Museu da eienoa da Universidade de Usboa 
Museu da P",~,*nda da RePublica, lisboa 
Museu do Faoo, lhboa 
Museu Nadonal deArte Antiga, U>boa 
Museu Nadon31 doAzulejo, [j,boa 
Museu Nadon.t f."OIIilirio, Usboa? 

Quadro 5. Audioguias em rnuseus, locais historicos, religiosos e ambientais em Portugal. 

Quadro 6. Audioguias em cidades portuguesas. 



Tendo em considera9ao a importancia dos audioguias como meio de potenciar a 
acessibilidade sensorial para cegos e ambliopes, em particular, e a acessibilidade em termos 
gerais, toma-se cvidente que os dados relativos aos cstudos de Santos (1999) e de Neves 
(20 I 0), por urn lado, e 0 levantamento dos audioguias existentes em Portugal, por outro, 
nos revelam urn panorama claramente deficitario em Portugal em termos de acessibilidade, 
com uma percentagem residual de museus a oferecer audioguias. 

o caso do Museu do Abade de Ba~al: diagnostico de acessibilidadc 

As condic;5es de acessibilidade do MAS nunca foram alvo de urn estudo aprofundado, 
apesarde, em 1997, Lira(1997: 131) terproduzido urn artigo para a revista "Antropologicos" 
sobre 0 museu, onde elencou alguns aspetos que podem ser interpretados como preocupa-
90es de acessibilidade museologica e que podem servir como tenno de compara9ao face 
ao diagnostico atual. Este artigo refere-se a situac;ao do museu apos a ultima intervenc;ao 
do seculo XX e antes da sua ultima intervenyao datada de 2005, 

E interessante verificar que Lira (1997: 130), na descriyao da sua visita ao museu, 
refere a existencia de "uma planta do museu, ocupando uma parede", onde se encontram 
identificados as varias salas e servi90s do museu, e de uma tabela de prer;os e respetivos 
descontos, bern vislveis ao visitante. Urn dos aspetos negativos que este autor menciona e a 
inexistencia de urn desdobnivel, urn dos elementos fundamentais para a mediar;ao cultural 
nos museus, que foi entretanto colmatada, uma vez que 0 museu disponibiliza atualmente 
desdobraveis em portugues, em ingles e em espanhol. 

Assim, destacam-se as criticas gerais ao museu a luz da acessibilidade: a disposi9aO 
horizontal de alguns objetos dentro dos expositores dificulta a visao as crian9as (devendo 
acrescentar-se que esta dificuldade afeta tambem pessoas com mobilidade reduzida, em 
cadeira de rodas); nao ha indicac;ao da origem de urn conjunto de paineis pertencentes ao teto 
de uma igreja (que Lira (1997: 131) equaciona como sendo Jesuita); as legendas das peyas 
sao apresentadas em letras brancas coladas em fundo preto que, em alguns casos, tinham 
desaparecido; as legendas nao possuem urn codigo que penn ita imediatamente identificar a 
pe9a a que se referem e encontram-se somente em portugues; e, por fim, 0 expositor de dupla 
face destinado a numism:itica nao possibilita a identifica9ao de cada uma das moedas exibidas. 

Algumas das preocupa,6es levantadas par Lira (1997) face as legendas foram tambem 
ja solucionadas, nomeadamente 0 facto de as legendas estarem tambem em ingles e de estas 
de encontrarem atras de uma pequena placa de acrilico. 

Finalmente, Lira (1997: 131-132) afirma ainda que a saida do museu nao convida Ii 
aprecia9ao daquilo que a loja oferece e sente-se tambem a necessidade de infonna9ao sobre 
as salas e as pe9as do museu num formato que possa ser transportado pelo visitante, assim 
como a necessidade premente de urn catalogo completo das cole90es. 

Tendo por base estas ideias que Lira recolheu no seu artigo, dt:cidiu-st: vt:rificar as 
condi,6es gerais de acessibilidade no MAS atraves da realiz'yao do diagnostico proposto 
par Colwell e Mendes (2004: 87-103), A decisao de rcalizar este diagnostico fundamenta-se 
no projeto que sera desenvolvido durante 2014 que pretende dotar 0 MAB de audioguia c 
de urn conjunto de outras condi90es basicas de acessibilidade para 0 publico em geral e, 
em particular, as pessoas cegas e ambliopes. 

o di.gnostico.o MAS foi realizado em Dezembro de 2011, tendo sido precedido 
por diversas visitas ao museu, duas das quais foram visitas guiadas conduzidas por cola
boradorcs do museu e pela propria diretora, Dr.a Ana Maria Afonso. 
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Esta ficha de diagn6stico (Colwell e Mendes, 2004), apesar de nao estar totalmentc 
isenta de crfticas, encontra-se dividida em duas grandcs areas: 0 acesso ao museu e 0 museu 
em si. No que se refere ao acesso ao museu, sao evidenciados dois aspetos: 0 espa90 que 
envolve 0 museu e a entrada no museu, assim como a informac;ao relativa ao museu, ou 
seja, a visibilidade do museu para os que 0 procuram, enquanto relativamente ao museu 
em si, ha urn conjunto de vertentes a estudar: 0 atrio, 0 acesso as areas de exposilYao, a 
area de exposiC;ao em si, 0 acervo, a ioja, a cafetaria, 0 audit6rio e 0 jardim, todos estes 
analisados em func;ao de tres dimensoes: 0 espac;o, a informalYao e, em alguns casos, os 
objetos. Apos a aplica9aO desta ficha diagnostica, puderam esb09ar-se algumas conclus5es 
que uma observac;ao empirica haviaja sugerido e que se encontram resumidas no quadro 7. 

No aeesso ao museu, 0 espac;o e urn dos aspetos menos positivos do MA B, uma vez 
que nao so nao existe estacionamento reservado para pessoas com neeessidades espeeiais, 
como tambem 0 estaeionamento destinado as cargas e deseargas nao e exclusivo do museu, 
mas partilhado com a Junta de Freguesia de Santa Maria (restrito a apenas dois lugares). 
No entanto, a passadeira mais proxima do museu (a eerea de 20 metros) encontra-se bern 
sinalizada com 0 respetivo sinal de transito, as rampas apropriadas e pinos sinalizadores. 
Nao obstante este aspeto mais positivo, os passeios que permitem 0 aces so ao museu 
nao tern sequer a largura minima de 120 em, impedindo totalmente 0 acesso aut6nomo 
de pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente em eadeira de rodas, Ao aceder ao 
museu, 0 visitante ve-se eonfrontado com urn pequeno desnivel (nao mais do que 5 em) 
para ter aeessot~" porta de empurrar de abertura manual que se eneontra bern identificada 
com os dizeres "Entrada! Entry! Entree", Contudo} a rampa possui corrimao somente 
do lado esquerdo e os degraus que ladeiam ambos os lados da rampa de entrada nao sao 
acompanhados por corrimaos, 

Ainda no acesso ao museu, a informac;ao disponivel nas ruas inclui pIacas a indicar 
a direc;ao do museu, 0 nome MAS inscrito na entrada de vidro encontra-se em tamanho 
legivel e com contrastes cromaticos adequados (preto sobre vidro trans parente ), assim como 
o respetivo honu-io. Nao possui, no entanto, estas informac;oes nem em versao sonora nem 
em Braille, apesar de estes suportes de informac;ao serem considerados como a situayao 
recomendada na ficha de diagnostico. 

No atrio do museu, os aspetos menos positivos ja foram mencionados e referem-se 
a ausencia de urn corrimao para a rampa e dos dois corrimaos para os degraus. 0 balcao 
esta preparado para a recelYao de pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente em 
cadeira de rodas, com amplo espac;o para a sua movirnentac;ao. A questao relacionada com 
a existencia de telefone publico parece-nos desnecessaria, uma vez que na atualidade a 
grande maioria dos cidadaos possui urn telemovel, podendo este colmatar a inexistencia 
de telefone publico. 

Relativamente a casa de banho adaptada, existe uma na casa de banho dos hom ens e 
uma na casa de banho das mulheres. Contudo, a porta da casa de banho adaptada nao esta 
devidamente sinalizada, obrigando 0 visitante a procurar nas tres em oferta aquela que e 
efetivamente adaptada. A cabina e mais pequena do que 0 recomendado, tendo aproxima
damente 150 x 180, 0 equipamento sanitario nao permite 0 acesso por ambos os lados, 
mas somente pete lade esquerdo (para quem entra no we), dai que tambem s6 tenha barras 
de apoio do lado direito (quando sentado no equipamento sanitario), Tambem nao existe 
cspeiho nem sistema de alanne, 

As saidas e as entradas do museu estao bern sinalizadas no atrio, apesar de nao haver 
indieac;ao nem da saida nem da saida de emergeneia ao iongo de todo 0 percurso pelo museu, 
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Os mapas de orienta,ilo patentes no folheto sao simples e claros e utilizam cores diferentes; 
contudo, recomendava-se a utiliza9ao de simbolos visuais e tateis de facil compreensao, tal 
como sugerido por Colwell e Mendes (2004). Tambem nao existem paineis infonnativos 
no atria, nem se encontram disponiveis textos em letra ampliada, nem em Braille, nem a 
respetiva versao audio. as folhetos do museu em versao portuguesa encontram-se esgotados 
(apenas disponiveis em ingles), assim como 0 Roteiro do MAB, que nao possui nenhuma 
versao em lingua estrangeira, nem na segunda lingua oficial portuguesa - 0 mirandes), 
apesar de ser tam bern uma Hngua do distrito. 

Pade concluir-se que 0 MAB apresenta urn defice de infonnayao em portugues, em 
Iinguas estrangeiras e orientada para publicos com necessidades especiais, aspetos que se 
pretendem colmatar com 0 desenvolvimento do projeto de acessibilidade durante 2014. 

Para aceder as areas de exposiyao, 0 visitante so tern de fazer uso das escadas ou do 
elevador para ter acesso ao prirneiro piso, visto que em ambos os pisos 0 acesso se encontra 
total mente livre de obstaculos e de desniveis. A unica exceyao refere-se a urn pequeno piso 
desnivelado proximo do atrio de entrada onde habitualmente as exposiyoes temporarias se 
encontram e que possui uma rampa sem uma proteyao segura, situayao que foi solucionada 
pelo museu atraves da colocayi'to de uns pinos metalicos. Os degraus das escadas de acesso 
ao primeiro piso nao possuem a dimensao minima, tendo aproximadamente 120 em, nao 
se encontram bern iluminados e necessitavam de uma barra plastica para sinalizar cada urn 
dos degraus e pennitir uma melhor aderencia. 

A altemativa as escadas, isto e, 0 elevador, nao possui desnivel e possui 0 espayo 
regulamentar para a movimentayao, por exemplo, de uma cadeira de rodas, sendo sufi
cientemente espayoso. Os comandos do elevador sao iluminados e somente os numeros se 
encontram identificados com Braille, uma vez que tanto os comandos para fechar e abrir 
as portas como 0 alarme estiio em relevo. As cores usadas para estes comandos nao cor
respondem as recomendadas, figurando 0 comando para 0 alanne em fundo amarelo com 
a forma em cromado e em relevo, 0 comando para abrir e fechar as portas em fundo preto 
identificados em cromado e em relevo e os restantes comandos em fundo preto tambem 
em cromado, simultaneamente em relevo e em Braille. No entanto, 0 sinal e a informayao 
sonoros que as elevadores frequentemente disponibilizam nao se encontram em funciona
mento no elev.dor do MAB. 

Ao analisar as areas de exposiyao do MAB, verifica-se que a mais-valia do museu 
e a quase total inexistencia de obsbicuios, desniveis e portas, para alem da excey30 ja 
mencionada e de umas outras escadas, no outro extrema do museu, pertencentes ao antigo 
Pal'o Episcopal. Os corredores silo igualmente espa,osos e possibilitadores de uma visita 
desobstruida, sendo a unica falha a total inexistencia de locais de descanso para os visitantes 
poderem usufruir das obras em seu red~r, ou seja, ban cos ou cadeiras. 

Os expositores em vidro que sao maioritariamente utilizados nas exposiyoes de numis
matica, das casulas e pluviais, de pratas e de ceramica tern sistemas de ilurninayao distintos, 
sendo que uns se encontram inc1uidos dentro dos proprios expositores, nao produzindo reflexos 
e pennitindo que a iluminayao seja mais eficiente, ao passo que outros recebem a iluminayao 
proveniente do exterior dos expositores, criando reflexo e irnpedindo nao s6 a leitura das 
legendas, como a fruiyao das pe9as em exposiyao. Uma outra questao relaciona-se com 0 

facto de grande parte dos objetos expostos e das respetivas legendas nao estarem inclinados 
e, portanto, nao pennitirem a sua total apreci.,ilo visual, aspeto ja referido por Lira (1997). 

No que se refere aos suportes para a informayao complementar as salas do museu, 
nenhum destes representa urn obstaculo aos visitantes, assim como tambem nao ha qualquer 
obstruyao provocada pelas peyas em exposi9ao, visto que todas se encontram em locais 
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bem ordcnados. De igual forma, 0 pavimento e na sua lotalidade em madeira e granito, 
uma vez que nao sao utilizadas alcatifas nem passadeiras. 

Contudo, no que se conceme it ilumina9ao, esta e de intensidade fraca (sem a exis
tencia de zonas totalmente escuras), nao so se notando esta ausencia de luz na aprecia9aO 
de algumas pe9as, como tam bern as cantos nao se encontram bern iluminados. Para alem 
disso, a ilumina9ao contribui tam bern para a cria9ao de reflexos nas placas de sal a, onde 0 

acrflico transparente iluminado leva a que a leitura seja duplicada na parede, dificultando 
a sua descodifica.yao. 

Os diversos espayos de exposi9ao sofrem ainda de uma Dutra desvantagem que se 
relaciona com a ausencia de urn percurso tati 1 e cromatico que possa servir de percurso guia 
para publicos ccgos ou ambliopes. No primciro pi so do museu, 0 unico corrimao existente 
e aquele que protege os visitantes do espa90 aberto que comunica com 0 pi so terreo e onde 
se encontra em exposi<;ao 0 teto de uma igreja Jesuita e os bustos relicarios do seculo XVII. 

Como ja foi mencionado, nao existem zonas de descanso para os visitantes ao longo 
das diversas exposiyoes, excetuando 0 espa<;o que serve os propositos de auditorio no piso 
tcrreo e as tres cadeiras junto das escadas do antigo Payo Episcopal ja no primeiro piso. 

Quanto it sinaJetica dos diversos espa<;os, nao existem quaisquer mapas de orientayao, 
para alem daquele oferecido no panfleto do museu, com as falhas ja apontadas. As legendas 
dos objetos Sao apresentadas em portugues e em ingles e sao na sua generalidade curtas; 0 

contraste entre 0 fundo da legenda e a I etra aparenta ser adequado; as legendas estao ins
critas em papel negro e 0 texto em letra branca com tamanho previsivelmente 12. Assim, 
as legendas dificilmente poderao ser lidas a urn metro de distancia sem esfor<;o suplementar 
do visitante. A sua leitura tambem se encontra dificultada dentro do.s expositores, visto que 
estas se en con tram sem angulo face a superficie de exposiyao. Evidencia-se a aus€mcia de 
Braille tambem nas legend as e nas placas de sala, assim como de lupas que auxiliem na 
leitura das mesmas. 

as textos informativos limitam-se as placas de sala e as Jegendas dos objetos, sem 
materiais de leitura complementares (para alem da informayao disponibilizada pelo des
dobravel), daf ser impossivel a disponibilizacrao desta informayao em diferentes niveis de 
leitura. 0 nlvel de lingua poderia indubitavelmente ser trabaihado de fonna a abordar as 
preocupayoes da escrita acessivel e facii. E ainda de salientar a total ausencia de materiais 
multimedia no museu, pelo menos no que diz respeito as exposiyoes penl1anentes. 

Relativamente ao acervo, nenhuma das peyas pode ser tocada, apesar da quanti dade 
elevada de peyas semelhantes tanto em exposiyao como no deposito do museu. Uma alter
nativa para contornar esta impossibilidade poderia ser a disponibiliza~ao de luvas para que 
o toque de detenninadas pecras pudesse ocorrer em determinadas ocasi6es, por exemplo, 
uma pe.ya por meSo Para alem disto, confonne intonna<;oes que 110S foram prestadas, existem 
replicas de algumas pecras do esp6lio, mas estas encontram-se annazenadas e nao estao a 
disposi9ao do visitante_ Tambem nao se encontram disponiveis imagens em rclevo, versoes 
simplificadas de obras de arte, ampiia,oes ou miniaturas. 

Seguidamente, 0 museu nao possui uma loja instalada num espa<;o proprio, mas antes 
a organizayao dos objetos e materiais para aquisiyao em expositores no atrio da entrada. 
Estes expositores usufruem de uma iluminayao deficiente, os objetos nao se encontram 
inclinados para permitir a sua observa9aO, os preyos nem sempre Sao legiveis em alguns 
objetos e estes nao podem ser tocados, exceto com a interven9ao dos funcionarios. 

De igual forma, 0 MAB tambem nao possui nem cafetaria (com exceyao de duas 
maquinas para 0 fomecimento de bebidas e com ida pre embalada), nem audit6rio formal, 
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apesar de haver urn espa'(o no piso terreo, perto das eseadas de granito, que cumpre 0 

proposito de urn pequeno auditorio. 
Finalmente, no que se refere ao jardim, 0 acesso nao e possivel para pessoas com 

mobilidade reduzida, uma vez que so existem escadas sem corrimaos e nenhuma rampa. A 
unica possibilidade seTia atraves da entrada traseira do museu que pem1ite 0 acesso direto 
aos jardins e que possui uma rampa, mas novamente esta embate na inexistencia de rampas 
para aeeder ao espa'(o ajardinado em si. Uma vez acedendo aos passeios, estes apresentam-se 
compactos, com boa aderencia e largos, mas irregulares,j:i que sao feitos de pedra e mantem 
o seu travado original. 0 acesso central ao jardim desemboca numa escadaria e a altemativa 
com Tampa que contoma 0 jardim pelo extremo esquerdo vai tem1inar novamente nurn 
lam;o de tres degraus. Esta lacuna impede total mente a fruir;:ao deste espac;o extremamente 
agradavel porparte de alguns publicos com necessidades espeeiais. Outras lacunas consistem 
na ausencia de pontos de agua, de locais de descanso e de informavao eomplementar sobre 
o espar;:o circundante sob a forma de panfletos ou roteiros, nomeadamente sobre a histoTia 
do espac;o e 0 seu valor em tennos biologieos, quer zool6gicos, quer botanicos. 

Par fim, tendo em considerar;:ao os resultados desta avalia'(ao diagnostica das con
di'(oes de acessibilidade do MAB, elaborou-se urn conjunto de recomendac;oes que se 
expoem no quadro 7. 
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Quadro 7. Conclusoes e recomendal(oes resultantes do diagn6stico 
de acessibilidade ao MAB. 

Ap6s a reflexao explanada neste artigo, afigura-se conveniente retirar algumas conclu
soes no que se refere a acessibilidade museol6gica e ao contexto dos museus portugueses. 
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A acessibilidaJe em mUSCLlS apresenta-se mais complexa do quc uma anitlisc super
ficial pode dcixar antevcr, ultrapassando a visao precanceituosa e reducionista da mera 
coloc'l'ao de ramp.s e casas de banho adaptadas au d. disponibilizal'ao de elevadores, 
Confonne Dodd e Sandell (1998) nos relembram, os obstitculos colocados a acessibili
dade em museus abrandem aita dimensoes diferentcs, todas elas igualmente importantes: 
a acessibilidade fisica, a infonnativa, a financeira, a cultural, a intelectual, a sensorial e a 
emocional e 0 acesso ao processo decis6rio. Se todas estas barreiras fossem derrubadas, 
decerto que 0 conceito de museu para todos seria finalmente concretizado. 

No entanto, pode referir-se urn conjunto de iniciativas potenciadoras da acessibili
dade rnuseol6gica, como a preocupac;llo sobre a publicita.;ao dos honirios e atividades dos 
museus, 0 desenvolvimento de serviyos educativos, a comemorayao de dias internacionais, 
a realiza.;ao de oficinas para as ferias escolares e de festas de aniversario, ou seja, a aber
tura aparentemente incondicional dos museus a todos os visitantes. Quando 0 primeiro 
audioguia surge em 1952 em Amesterdao, inicia-se 0 desenvolvimento de uma tendencia 
mundial de disponibiliza.;ao de urn vasto Jeque de equipamentos que fornecem informa.;ao 
complementar inicialmente aos visitantes estrangeiros e depois as pessoas portadoras de 
deficiencia visual e auditiva e aos visitantes nacionais. Os guias museol6gicos que comec;a
ram par ser de base audio complexificaram-se e deram origem a guias automaticos, a guias 
multimedia e a guias em ifngua gestual, designados signo-guias ou video-guias. Apesar de 
algumas desvantagens discutidas por Deshayes (2002) e Vilatte (2007), os guias museol6-
gicos surgem entao como urn valioso e imprescindivel instrumento de media.;ao cultural 
entre museus e visitantes, num dialogo de equidade e nao de "cima para baixo". Estes 
afiguram-se simultaneamente urn instrumento de acessibilidade em museus que podem ser 
estmturados de forma a satisthzer as necessidades especificas de diferentes grupos: pessoas 
portadoras de ordem sensorial, pessoas com diliculdades de aprendizagem au deliciencia 
cognitiva, imigrantes e estrangeiros, crianyas e familias, profissionais de areaS tecnicas au 
cientificas, entre outros. Acompanhando a ofelia dos guias museol6gicos, desenvolvern-se 
tambem materiais diversos, tais como folhas de sala, livros de sala, replicas de obras de arte, 
obras para toque, maquetas e materiais tateis, infonnayao em letra ampliada, em Braille ou 
em relevo, potenciando ainda mais as diversas dimensoes de acessibilidade museol6gica. 

Diversas fontes de informal'ao, nomeadamente 0 INE e os estudos de Santos (2000) 
e Neves (2010), revelam que 0 contexto museol6gico em Portugal e constitufdo por urn 
vasto numero de mllseus, casas-rnuseus e institllic;oes simi lares. Contudo, nem todos reu
nem as condir;oes necessarias para serem considerados para efeitos estatisticos, tal como 
exigido pelo INE. Neste sentido, 0 elevado numero de muse us restringe-se a menos de 400 
museus, jardins zool6gicos, botanicos e aquclrios distribuidos pelas varias regioes do pais. 
Este numero e ainda mais reduzido quando se consideram as condiyoes de acessibilidade 
que estes oferecem, questao que foi alvo do estudo de Neves em 2006: somente 37 em 120 
museus que pertenciam entao a RPM declararam ser acesslveis. A este dado acrescenta-se 
o facto de somente 30 institui.;6es de natureza museol6gica oferecerem audioguias. 

No que se refere ao contexto do nordeste portugues, urn levantamento dos museus aqui 
existentes permitiu-nos concluir que existem 56 musellS e institui.;6es similares no distrito 
de Braganr;a: destes somente dois pertencem a desativada RPM, menos de 15 respondem ao 
inqllerito anual do IN E e nenhum possui aUdioguia. Esta informa.;ao pennite-nos concluir 
que, apesar de uma aparentemente elevada oferta de museus, preve-se que as condir;oes de 
acessibilidade da sua maioria devam ser reduzidas ou mesmo inexistentes. A auscultayao 
destas condi.;oes sent alva de urn inqwSrito a ser realizado em 2014. 
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Finaimente, no contexto do nordeste portugues, selecionou-se 0 Museu do Abade de 
Bayal para a realizac;ao de urn diagnostico as suas condic;oes de acessibilidade, com base 
na ficha proposta por Colwell e Sandell (2004). Das conclusoes retiradas e recomendac;oes 
esb09.d.s, pode concluir-se que.s condi95es basic.s d •• cessibilid.de fisic. sao respeit.
das, mas questOes relativas a acessibilidade infonnativa, emocional, intelectual, cultural e 
sensorial necessitam de urn maior investimento. A cfiayao de urn audioguia em portugues 
e em algumas linguas estrangeiras, acompanhada do desenvolvimento de urn conjunto de 
outras ayoes seria urn ponto de partida fundamental para a mudanya de atitudes que deve 
nortear a oferta museologica ern Portugal. 

A identificayiio das lacunas em tennos de acessibilidade que se verificaram no MAS 
sao reveladoras das altera90es que devem ser implementadas na gencralidade dos museus 
em Portugal e nas instituiyoes de natureza similar. Cantu do, tal como Donald afinnou em 
1988, quando maior flexibilidade for incutida no trabalho museologico e museognifico 
reaiizado, maior numero de pessoas poderemos satisfazer: "designing for flexibility helps". 
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