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APRESENTAÇÃO

Segundo Bachelard, “um discurso sobre o método científico será sempre um 
discurso de circunstância, não descreverá uma constituição definitiva do espírito 
científico”; considerando a amplitude dessa temática, uma obra que almeje lançar foco em 
propostas, recursos e resultados nas ciências da saúde, naturalmente terá como desafio a 
caracterização de sua abordagem metodológica. Neste sentido, este e-Book foi organizado 
de modo a apresentar ao leitor 171 artigos seriados justamente por este elo comum que 
une, na ciência, a proposta (objetivo), o recurso (viabilidade) e o resultado (evidência): o 
método de pesquisa per si.

Dos seus nove volumes, os dois primeiros são dedicados aos relatos de caso, relatos 
de experiência e de vivência em saúde apresentando aspectos da realidade clínica, cultural 
e social que permeiam a ciência no Brasil.

Já no intuito de apresentar e estimular o diálogo crítico construtivo, tal qual o 
conhecimento dos recursos teóricos disponíveis frente aos mais variados cenários em 
saúde, os volumes três, quatro e cinco exploram estudos de revisão da literatura que 
discutem o estado da arte da ciência baseada em evidência sugerindo possibilidades, 
hipóteses e problemáticas técnicas no intuito de delimitar condutas para a prática clínica.

Por fim, os volumes de seis a nove compreendem os resultados quali e quantitativos 
das mais diversas metodologias de intervenção em saúde: estudos comparativos, ensaios 
clínicos e pré-clínicos, além de ações em políticas públicas na área de saúde coletiva.

Com a intelecção dos tópicos tratados nessa obra, espera-se – tanto quanto possível 
– contribuir no processo de ampliação, fundamentação e fomento da discussão e reflexão 
científica na interface entre propostas, recursos e resultados nas Ciências da Saúde.

Luis Henrique Almeida Castro
Thiago Teixeira Pereira

Fernanda Viana de Carvalho Moreto 
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RESUMO: O Transtorno Espectro Autista 
é ocasionado por uma combinação de 
fatores ambientais e genéticos que afetam o 
desenvolvimento neurológico. Apesar de não 
ter cura, as terapias nutricionais podem reduzir 
os sintomas comportamentais característicos 
do autismo. Este estudo tem como objetivo 
revisar sobre a suplementação de Vitamina 
D como terapia adjuvante em crianças 
autistas, atuando, principalmente, em seus 
sintomas característicos comportamentais. 
Pode-se observar que os níveis séricos de 
vitamina D em crianças autistas são menores 
quando comparado com crianças saudáveis. 
A suplementação de vitamina D auxilia na 
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redução de alterações comportamentais dessas crianças. Entretanto, novos estudos devem 
ser elucidados com o objetivo de verificar os mecanismos de ação envolvidos na melhora de 
comportamento. 
PALAVRAS-CHAVE: Transtorno Autístico. Vitamina D. Terapia Nutricional.

VITAMIN D SUPPLEMENTATION IN AUTISTIC SPECTRUM DISORDER

ABSTRACT: The Autism Spectrum Disorder is caused by a combination of environmental and 
genetic factors affect the neurological system. Although it does not have a cure, nutritional 
therapies can reduce the behavioral symptoms characteristic of autism. This study is aimed 
at reviewing about vitamin D supplementation as adjuvant therapy in autistic children, acting, 
mainly on their characteristic behavioral symptoms. It can be seen that serum vitamin D levels 
in autistic children are lower when compared to healthy children. Vitamin D supplementation 
helps to reduce behavioral changes in these children. However, new studies must be 
elucidated in order to verify the mechanisms of action involved in improving behavior.
KEYWORDS: Autistic Disorders. Vitamin D. Nutrition Therapy.

1 |  INTRODUÇÃO

Transtorno Espectro Autista (TEA) ou Autismo é configurado por um transtorno 
do desenvolvimento neurológico causado por uma combinação de fatores genéticos e 
ambientais que pode ser identificado nos primeiros anos de vida, entre os 12 e 24 meses 
de idade. Apresenta, em diferentes intensidades, dificuldades de comunicação, interação 
social e a presença de comportamentos e/ou interesses repetitivos ou restritos. Trata-se de 
um transtorno que não tem cura. Entretanto, o diagnóstico precoce permite intervenções 
que visam minimizar os sintomas (CIENTÍFICO; LOUREIRO, 2019).

Além do exposto, pode-se identificar no TEA comportamentos como irritabilidade, 
agressões, autolesões e posteriores alterações no neurodesenvolvimento como Transtorno 
do Déficit de Hiperatividade (TDAH). Aproximadamente, 67% apresentam comorbidades 
com TDAH, sendo que 20% demostram irritabilidade e agressão nos níveis moderado a 
grave (ROMERO et al., 2016). No Brasil, estima-se que há uma ocorrência de 27,2 casos 
de autismo para cada 10.000 habitantes (LEVENSON, 2015). A prevalência mundial do 
TEA está entre 70 casos a cada 10.000 habitantes, sendo a frequência quatro vezes 
maior no sexo masculino (VOLKMAR; MCPARTLAND, 2014).

A vitamina D tem uma possível correlação com o TEA, pois a variação sazonal 
e a pouca incidência de raios UVB em alguns períodos do ano interferem no aumento 
das taxas de prevalência de crianças nascidas com autismo (TOSTES et al., 2012). 
Ademais, a suplementação de vitamina D tem papel antioxidante, anti-inflamatório e anti-
autoimune, podendo auxiliar na neuroproteção, neuroplasticidade e neurotransmissão em 
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indivíduos saudáveis (CANNELL, 2013). Esse estudo tem como objetivo revisar sobre a 
suplementação de Vitamina D como terapia adjuvante em crianças com TEA, atuando, 
principalmente, em seus sintomas característicos comportamentais.

2 |  METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada por meio de pesquisa nas seguintes 
bases de dados: Pubmed, Lilacs, ScienceDirect e Scielo, a partir de artigos publicados 
nas línguas portuguesa e inglesa, com os seguintes descritivos: Transtorno Autístico 
(Autistic Disorder), Vitamina D (Vitamin D), Terapia Nutricional (Nutrition Therapy), entre 
os anos de 2012 e 2019. Houve também uma busca manual através das “publicações 
relacionadas” dos presentes artigos.

Foram incluídos estudos que analisaram os níveis séricos de vitamina D, bem como 
seu uso na terapia da TEA, desempenhando efeitos sobre os sintomas comportamentais 
característicos. Foram excluídos estudos realizados em animais.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os autores Mazahery et al. (2019) realizaram um estudo clínico randomizado, duplo-
cego, controlado com placebo em 73 crianças com idade entre 2,5 e 8 anos que foram 
alocadas em quatro grupos, 19 com suplementação de vitamina D (2000 UI/dia), 23 
com o ácido graxo poliinsaturado de cadeia longa ômega 3, (ÔMEGA 3 LC-PUFA; ácido 
docosahexaenóico - DHA), 15 suplementados com associação de vitamina D e ômega 3 
e 16 crianças com placebo. Após 12 meses, pode-se verificar que o grupo suplementado 
com Vitamina D apresentou redução nos sintomas de hiperatividade e irritabilidade. O 
efeito benéfico foi maior em crianças suplementadas com Vitamina D, visto que os outros 
grupos suplementados apresentaram apenas redução no sintoma de irritabilidade.

Em estudo transversal executado por Dong et al. (2017), comparando os níveis 
séricos de 25-hidroxivitamina D entre dois grupos que não receberam suplementação de 
Vitamina D, um contendo 87 crianças (75 meninos e 12 meninas) com TEA, avaliadas 
com o Inventário de Comportamento Autisticos (ICA), Escala de Avaliação do Autismo 
na Infância (CARS), Escala de Responsividade Social (ERS) e checklist de Avaliação do 
Tratamento do Autismo (ATEC) em idade média de 4,7 e 7 anos, e outro grupo controle 
incluindo 301 crianças (249 meninos e 52 meninas) sem diagnóstico de autismo com 
idade média de 4,8 e 8 anos. Pode-se verificar que o nível sérico de 25-hidroxivitamina 
D foi significativamente menor em crianças com TEA em relação grupo controle. Com 
isso, foram averiguadas correlações negativas entre os níveis séricos de Vitamina D e 
avaliação do comportamento corporal, autocuidado, linguagem diagnosticadas pelas 
escalas realizadas nesse estudo.
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No que diz respeito aos níveis de Vitamina D no TEA, o mesmo resultado foi constatado 
em um estudo preliminar de investigação em Juíz de Fora (MG), onde foi averiguado o 
nível circulante de 25-hidroxivitamina D em pacientes com autismo, utilizando dois grupos 
homogêneos de 24 crianças, 18 do sexo masculino e 6 do sexo feminino, sendo um 
grupo diagnosticado com TEA e outro com crianças controle saudáveis. Os níveis séricos 
de Vitamina D foram significativamente menores em crianças com autismo, quando 
comparados ao grupo controle saudável (TOSTES et al., 2012).

Os autores Saad et al. (2016) realizaram uma análise transversal caso-controle em 
122 crianças autistas relacionando a deficiência de vitamina D e severidade do autismo. 
Foi realizada uma suplementação não superior a 5.000UI/dia por três meses em 83 
crianças que apresentaram níveis séricos baixos de 25-hidroxivitamina D (<30ng/ml). 
Após a intervenção, as crianças apresentaram melhoras significativas de comportamento 
mensuradas pelos escores da Escala de Avaliação do Autismo na Infância (CARS).

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se verificar que o nível sérico de Vitamina D em crianças com TEA é menor 
quando comparado a crianças saudáveis, podendo os níveis baixos estarem relacionados 
a alterações no comportamento. A suplementação com Vitamina D apresentou melhoras 
no parâmetro de comportamento, hiperatividade e irritabilidade, além de se apresentar 
tolerável na administração de doses farmacológicas.

Mesmo com o exposto, é necessária a elucidação de novos estudos a fim de verificar 
os mecanismos de ação vitamina D promoção dessa melhora de comportamento nas 
crianças com TEA. Ademais é necessário averiguar se doses elevadas de vitamina D em 
médio e longo prazo podem trazer algum risco para a saúde desses indivíduos.
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