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Rio Branco – AC – Brasil

josana.nishihira@sou.ufac.br, laura.sarkis@ufac.br

Resumo. Compreender os aspectos de pessoas com deficiências ou envolvê-las
no processo de elicitação de requisitos, são desafios constantemente enfrentados
no desenvolvimento de sistemas acessı́veis. A utilização de técnicas de Design
Centrado no Usuário (DCU) pode contribuir na elicitação de requisitos de aces-
sibilidade web e vem sendo amplamente investigada na literatura. Para nor-
tear esta proposta, conduziu-se uma pesquisa exploratória (survey online) com
profissionais de TI, em sua maioria UX/UI designers e desenvolvedores front-
end, na qual evidenciou-se que as técnicas de Personas, Mapa da Jornada do
Usuário e Protótipos são, na perspectivas destes, as mais apropriadas para dar
suporte à elicitação de requisitos de acessibilidade. Além disso, identificou-se
que as deficiências relacionadas ao neurodesenvolvimento estão entre as menos
assistidas em relação aos recursos de acessibilidade na Web. Neste contexto,
insere-se esta pesquisa que visa a construção e validação de um processo que
apoie a elicitação de requisitos, envolvendo as técnicas mencionadas anterior-
mente, que contemplem simultaneamente os aspectos de usuários com Dislexia,
TDAH e TEA (nı́vel 1). A pesquisa inclui um estudo de caso, com dois gru-
pos de estudantes/profissionais de TI: neurotı́picos e neurodivergentes, a fim de
analisar o processo e produzir artefatos para validação, visando a obtenção de
insigths e sugestão do processo mais apropriado aos casos estudados .

1. Introdução
Proporcionar as mesmas condições de acesso à qualquer pessoa na Web independente de
sua condição fı́sica ou cognitiva, tem sido um grande desafio nas últimas décadas e, mais
especificamente, nos últimos anos. Buscando reduzir as barreiras existentes para a aces-
sibilidade na Web, foram estabelecidos os requisitos de acessibilidade para plataforma
online pelo World Wide Web Consortium (W3C), que estabeleceu as Diretrizes de Aces-
sibilidade para Conteúdo Web (WCAG) com o propósito de orientar para o design web
mais universal [W3C 2018]. Apesar desta necessidade em tornar a Acessibilidade Web
tangı́vel a todo tipo de usuário e dos esforços empreendidos na padronização de requi-
sitos de acessibilidade, tem-se progredido lentamente nesse aspecto. Dados do relatório
divulgado pela [WebAIM 2023], provenientes de um teste automatizado aplicado em um
milhão de páginas iniciais do mundo todo, relatam que em 96,3% das páginas testadas
foram detectadas falhas WCAG. Em comparação com os dados registrados em 2019, o
problema com acessibilidade web diminuiu em apenas 1,5%.



Ao destacar os aspectos de usabilidade e acessibilidade, a ISO 9241-171
[ISO 2008] estabelece que estes devem ser incorporados em todas as fases de desenvol-
vimento de um produto ou sistema, não sendo recomendada a adaptação de sistemas
ou produtos finais apenas para que seu uso possa ser feito por pessoas com deficiência.
Nesse contexto, o Design Centrado no Usuário (DCU) pode contribuir muito para a aces-
sibilidade na Web, pois tem como foco o usuário, suas necessidades, dores e desafios
[Lowdermilk 2013]. Com o exposto e dado que, os sistemas disponı́veis na Web devem
ser projetados e desenvolvidos com o atendimento à acessibilidade em todas as suas fases
de desenvolvimento, despertou-nos o seguinte questionamento: “Quais técnicas, centra-
das no usuário, são mais apropriadas para apoiar a elicitação de requisitos de acessibi-
lidade em projetos de software?” Para sanar a dúvida e definir o escopo desta pesquisa,
conduziu-se um survey online com participação dos profissionais de TI de todas as regiões
do Brasil, em sua maioria UX/UI designers e desenvolvedores front-end. A pesquisa ob-
teve 52 respostas válidas e os resultados indicaram, na percepção de 22 dos respondentes
que afirmaram ter experiência com projetos acessı́veis, que as técnicas de Personas, Mapa
da Jornada do Usuário e Protótipos são as mais apropriadas para dar suporte à elicitação
de requisitos de acessibilidade.

Ainda durante a análise dos resultados do survey, identificou-se que as pessoas
com deficiências intelectuais estão entre as menos assistidas em relação aos recursos de
acessibilidade na Web, o que corrobora com dados de pesquisas do [WebAIM 2020] e de
[Pichiliani and Pizzolato 2021] que evidenciam uma falta de priorização das deficiências
cognitivas em projetos acessı́veis. Assim, surgiram alguns novos questionamentos tais
como: “As técnicas de Personas, Mapa da Jornada do Usuário e Protótipos, quando uti-
lizadas durante a elicitação de requisitos, atendem aos aspectos de pessoas neurodiver-
gentes1? Tanto nos papéis de usuários, quanto no de designers/desenvolvedores?”. Neste
sentido, estabeleceu-se o objetivo geral deste trabalho, que visa construir e validar um pro-
cesso [Shehabuddeen et al. 2000] que combine as técnicas mencionadas anteriormente,
no que tange a elicitação de requisitos de acessibilidade web, buscando contemplar os
aspectos de usuários com Dislexia, TDAH e TEA (nı́vel 1). Para tal, será conduzido um
estudo de caso [Mafra and Travassos 2006], com dois grupos de estudantes/profissionais
de TI: neurotı́picos e neurodivergentes, para confecção dos artefatos propostos. Após a
conclusão do estudo de caso, será feita a validação com especialistas em acessibilidade,
sobre os artefatos obtidos, assim como a coleta de opiniões dos grupos envolvidos através
de survey.

2. Fundamentação e Trabalhos Relacionados
No contexto da Engenharia de Software, a elicitação de requisitos é uma das primeiras e
principais etapas, visto que o entendimento dos requisitos do usuário é um fator crı́tico
para o sucesso de sistemas interativos [Sommerville 2019]. Para [Sutcliffe 2002] o prin-
cipal objetivo da análise de requisitos é identificar os requisitos funcionais e critérios
de design não funcionais do sistema em desenvolvimento usando técnicas centradas no
usuário. Portanto, torna-se importante inserir ainda nesta fase a Acessibilidade Web, uma

1Diferenças neurológicas que cada ser humano possui. Logo, pessoas que possuem transtorno do es-
pectro autista (TEA), transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), dislexia, discalculia
(dificuldade com matemática) e dificuldades de aprendizagem em geral, são definidas como pessoas neuro-
divergentes, o restante seria classificado como neurotı́pico



vez que esta implica na percepção, compreensão, navegação e contribuições para que o
acesso à Web seja facilitado para as pessoas com deficiência ou para aqueles cuja ha-
bilidades podem mudar, devido ao processo do envelhecimento fı́sico [Kulkarni 2019].
Diversos pesquisadores vêm observando, ao longo dos anos, a relação entre a acessibili-
dade digital e as técnicas e/ou profissionais envolvidos na experiência do usuário. Os au-
tores [Yesilada et al. 2015], [Vollenwyder et al. 2020] e [Pichiliani and Pizzolato 2021]
possuem importantes trabalhos, que buscam principalmente a conscientização dos pro-
fissionais de TI, destacando a prática e a importância da acessibilidade em sistemas web.
A obra de [Antona et al. 2009] discute a elicitação de requisitos do usuário sob uma pers-
pectiva de acesso universal, investiga técnicas para diferentes tipos de deficiências e busca
alertar para a complexidade das questões envolvidas neste tema.

Os autores [Melo et al. 2020] buscaram contribuir nos aspectos tecnológicos re-
lacionados ao autismo disponibilizando uma técnica, denominada PersonAut, visando
a criação de Personas para obtenção de informações mais próximas da realidade do
usuário autista. [Pinheiro and Marques 2021] relataram uma experiência em projetar uma
aplicação móvel para crianças com TEA, onde foram elaboradas UserX Stories, adapta-
das para incluir aspecto de UX e usabilidade, Proto-personas, criadas com a visão dos
stakeholders sobre o domı́nio do sistema e dos usuários, além de Protótipos. Os traba-
lhos de [Pinheiro and Marques 2021] e [Melo et al. 2020], são os que mais se relacionam
com esta pesquisa, por envolverem desenvolvimento de soluções para indivı́duos neu-
rodivergentes, embora só com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e combinarem o
uso de técnicas centradas no usuário. Todavia, estes trabalhos não estabelecem processos
que possam ser aplicados ou testados para outros indivı́duos neurodivergentes, também
não verificam se a aplicação das técnicas, consideradas boas soluções para elicitar os
requisitos de acessibilidade, seriam suficientes para que profissionais neurodivergentes
obtivessem os requisitos necessários para construı́rem seus softwares.

3. Metodologia da Pesquisa
Com foco na definição do escopo e alcance do objetivo proposto, esta pesquisa está
alicerçada em seis etapas principais, descritas a seguir:

• Revisão Bibliográfica: revisão preliminar da literatura, a fim de identificar
possı́veis lacunas relacionadas ao tema Acessibilidade Web;

• Pesquisa Exploratória: survey online sobre o uso de técnicas de DCU na elicitação
de requisitos de acessibilidade web (as participações foram voluntárias, mediante
aceite do termo de consentimento, e os participantes não foram identificados);

• Revisão ad-hoc da Literatura: investigação da literatura por meio do Google Scho-
lar, a fim de encontrar soluções existentes para o problema em questão (envol-
vendo os resultados obtidos na etapa anterior);

• Estudo de Caso: planejamento e execução de experimentos no processo cons-
truı́do (com base em técnicas e diretrizes identificadas na fase anterior), com es-
tudantes/profissionais de TI neurotı́picos e neurodivergentes ao elicitar requisitos
de acessibilidade em um cenário simulado. A proposta será submetida à revisão
do CEP-UFAC;

• Validação dos Artefatos e Coleta de Dados: validação dos artefatos elaborados no
estudo de caso, por especialistas de acessibilidade, e coleta de opiniões dos grupos
envolvidos através de survey;



• Análise dos Resultados e Solução Proposta: análise dos resultados da etapa ante-
rior e sugestão de um ou mais processos que possam atender às especificidades de
uso das técnicas avaliadas em apoio à elicitação de requisitos de acessibilidade,
na perspectiva de inclusão de usuários com Dislexia, TDAH e TEA (nı́vel 1).

4. Solução Pretendida e Resultados Esperados
Nesta pesquisa, vislumbra-se a possibilidade de obter insights sobre o uso das técnicas
centradas no usuário como apoio à elicitação de requisitos para usuários com Dislexia,
TDAH e TEA (nı́vel 1). Posto isto, será conduzido um estudo de caso que visa a realização
de experimentos com estudantes/profissionais de TI: neurotı́picos e neurodivergentes (me-
diante aceite de termo e afirmação dos participantes que possuem diagnóstico), a fim de
mensurar a influência da utilização do processo construı́do durante a pesquisa, no que
tange a elicitação de requisitos de acessibilidade para usuários neurodivergentes, em um
cenário simulado. Com o resultado do estudo de caso, pretende-se: (i) indicar quais
técnicas e diretrizes foram melhor avaliadas, por cada grupo; (ii) identificar se as técnicas
presentes no processo são passı́veis de adequações; e (iii) estabelecer, se possı́vel, um
único processo que atenda às especificidades elencadas nesta pesquisa. Espera-se com os
resultados da pesquisa, que fique evidenciada a influência das técnicas abordadas dentro
do contexto levantado, a fim de contribuir com os profissionais que atuam em projetos de
software, principalmente aqueles que impactam diretamente na experiência do usuário,
sobretudo neurodivergentes. Além de contribuir, com a pesquisa em Acessibilidade Web
como parte integrante do processo de elicitação de requisitos de software. Os artefatos
que compõem a estrutura desta pesquisa, estão disponı́veis em: https://abrir.link/pMqic.

5. Cronograma de Execução das Atividades da Pesquisa
O cronograma de execução com o desenvolvimento das etapas desta pesquisa está descrito
na Figura 1. A submissão em Jun/2023 é referente ao presente artigo.

Figura 1. Cronograma de Execução - Status das Atividades da Pesquisa
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