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APRESENTAÇÃO

A coletânea A psicologia no Brasil: Teoria e pesquisa, reúne neste volume dezessete 
artigos que abordam algumas das possibilidades metodológicas do saber psicológico.

A Psicologia enquanto campo teórico-metodológico traz em suas raízes tanto a 
especulação filosófica sobre a consciência, a investigação psicanalítica do inconsciente, 
quanto a prática dos efeitos terapêuticos da medicina e em especial da fisiologia. 

E, desse ponto de partida se expande a uma infinidade de novas abordagens da 
consciência humana, creditando ou não algum poder para o inconsciente como plano de 
fundo.

A presente coletânea trata de algumas dessas abordagens em suas elaborações 
mais atuais como podemos ver nos primeiros capítulos em que se tratam do inconsciente 
em suas relações com os corpos, as contribuições socioeducativas entre outros olhares 
para o que é abarcado pelo psiquismo humano.

Em seguida temos alguns temas situacionais de nossa realidade imediata quanto 
aos efeitos psicológicos do isolamento social e o medo da morte.

Uma boa leitura!

Ezequiel Martins Ferreira
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RESUMO: O Transtorno do Espectro do Autista 
(TEA) é uma síndrome comportamental na qual 
o processo de desenvolvimento neurobiológico 
infantil é afetado. Nesse sentido, é importante 
entender a influência da atividade física (AF) 
nas dimensões do aprendizado sensório-motor, 
da comunicação e da socialização, além de ser 
um aliado na prevenção de doenças crônicas. 
O objetivo geral dessa revisão é determinar os 
benefícios da AF em crianças com diagnóstico 
de TEA. Trata-se de uma revisão integrativa de 
literatura, cuja pesquisa literária foi feita pela 
base de dados PubMed Central (PMC), Google 
Acadêmico e Wiley Online Library, em que foram 
selecionados sete artigos originais entre estudos 
clínicos, ensaios randomizados controlados, 
protocolos de estudo e estudos pilotos publicados 
em periódicos internacionais e nacionais, além 
de dois artigos de revisão incluindo revisão 
sistemática e meta-análise. Os critérios de 
inclusão compreenderam artigos originais ou 
de revisão, publicados entre os anos de 2016 
e 2021, conforme os Descritores em Ciências 
da Saúde: “atividade física AND transtorno do 
espectro autista”, “physical activity AND Autism 
Spectrum Disorder”, “exercise AND Autistic 
Disorder” e “physical activity AND autism”. Os 
resultados obtidos com a pesquisa mostram que, 
além dos benefícios na parte física e do sono, há 
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uma melhora significativa no contexto social, principalmente com o trabalho da inclusão das 
crianças com TEA. Conclui-se que a prática de AF se configura como importante ferramenta 
para a melhora do desenvolvimento motor e socioemocional, da qualidade de vida e dos 
comportamentos estereotípicos das crianças com TEA.
PALAVRAS-CHAVE: Atividade Física; Transtorno do Espectro Autista; Habilidades Motoras; 
Interação Social; Sono.

BENEFITS OF PHYSICAL ACTIVITY PRACTICE FOR CHILDREN WITH AUTISM 
SPECTRUM DISORDER

ABSTRACT: Autism Spectrum Disorder (ASD) is a behavioral syndrome in which the process 
of child neurobiological development is affected. In this sense, it is important to understand the 
influence of physical activity (PA) in the dimensions of sentient-motor learning, communication, 
and socialization, besides being an ally in the prevention of chronic diseases. The overall 
objective of this review is to determine the benefits of PA in children diagnosed with ASD. This 
is an integrative literature review, whose literary research was done by the PubMed Central 
(PMC), Google Scholar and Wiley Online Library database, in which seven original articles 
were selected among clinical studies, randomized controlled trials, study protocols and pilot 
studies published in international and national journals, as well as two review articles including 
systematic review and meta-analysis. Inclusion criteria included original or review articles 
published between 2016 and 2021, according to the Health Sciences Descriptors: “Physical 
activity AND autism spectrum disorder”, “physical activity AND Autism Spectrum Disorder”, 
“exercise AND Autistic Disorder” and “physical activity AND autism”. The results obtained 
with the research show that, in addition to the benefits in the physical and sleep parts, there 
is a significant improvement in the social context, especially with the work of the inclusion of 
children with ASD. It is concluded that the practice of PA is an important tool for improving 
motor and socioemotional development, quality of life and stereotypical behaviors of children 
with ASD.
KEYWORDS: Physical Activities; Autism Spectrum Disorder; Motor Skills; Interpersonal 
Relations; Sleep.

1 |  INTRODUÇÃO
O Transtorno do Espectro do Autista (TEA) se refere a uma categoria complexa 

dos distúrbios do desenvolvimento neurobiológico que, normalmente é diagnosticado 
na infância. As principais características sintomatológicas são: déficits persistentes na 
comunicação, interação social, padrões restritos de comportamento e atividade. Os 
sintomas podem se manifestar em três níveis de intensidade: nível 3 precisa de muito 
suporte para aprender habilidades importantes, nível 2 requer suporte intermediário e nível 
1, que necessita um suporte mínimo no cotidiano (FERREIRA et al., 2018). 

Com isso, devido aos déficits sociais e comportamentais, crianças com TEA 
geralmente apresentam diminuição nos níveis de atividade, estilo de vida sedentário e 
menor tolerância ao exercício. Ademais, as habilidades motoras são tipicamente fracas 



 
A psicologia no Brasil: Teoria e pesquisa Capítulo 11 122

com desenvolvimento atrasado e, acopladas com a falta de prática de atividade física (AF), 
os torna mais propensos a doenças crônicas. Sendo assim, as consequências incluem 
fatores de risco cardiometabólicos, bem-estar psicossocial e funcionamento cognitivo 
prejudicados (YU et al., 2018).

Nesse contexto, nota-se que as taxas de sobrepeso e obesidade em crianças 
em idade escolar aumentaram de forma constante nas últimas décadas, tendo grande 
prevalência em crianças autistas. Mais especificamente, crianças de 2 a 5 anos no espectro 
do autismo têm 1,57 vezes mais chance de desenvolver sobrepeso ou obesidade do que 
crianças neurotípicas. Portanto, compreender os fatores que contribuem para o peso 
prejudicial à saúde é fundamental para elucidar intervenções direcionadas a exercícios 
físicos que vão além dos defeitos essenciais (KETCHESON et al., 2021).

De acordo com Jones et al. (2017), envolver-se em atividades físicas pode oferecer 
oportunidades de socialização com colegas, ampliar a gama de interesses de uma criança, 
aumentar as habilidades motoras e, portanto, tem impactos positivos em uma série de 
resultados, incluindo saúde física, desenvolvimento socioemocional e desenvolvimento 
fisiológico. Logo, a AF permite ao corpo humano se desenvolver e fortalecer através dos 
cinco componentes da aptidão física: força muscular, resistência muscular, resistência 
cardiorrespiratória, flexibilidade e composição corporal (HEALY; BRAITHWAITE; HOPPER, 
2018).

Ademais, a prática de exercícios físicos desempenha um papel vital em influenciar as 
pessoas sob muitos aspectos, e isso é especialmente importante para filhos autistas porque 
pode ajudá-los a melhorar não apenas sua condição física, mas também sua autoestima, 
habilidade social e comportamento e estabelecer um estilo de vida positivo. Assim como as 
evidências também mostraram que tem uma influência direta sobre autodeterminação, o 
que é muito importante, uma vez que indivíduos com TEA tendem a situações de retração 
e isolamento (ZHAO; CHEN, 2018).

Além de que, segundo Tse et al. (2019) o sono ruim pode agravar vários sintomas 
de autismo, resultando em aumento do comportamento estereotípico, agravamento da 
deficiência de comunicação e problemas de controle emocional agressivo intensificados. 
Assim sendo, os resultados revelaram que tanto a prática aguda como regular do exercício 
pode promover o aumento do tempo total de sono, a diminuição da latência de início do 
sono, a redução do movimento rápido dos olhos e a promoção do sono de ondas lentas. 

Desse modo, a plasticidade neural induzida por exercícios não se restringe apenas 
às áreas do cérebro que servem função motora e pode, portanto, traduzir-se em função 
executiva, já que a mesma contribui para o sucesso em escola e emprego e permite que 
as pessoas inibam comportamentos inadequados. Como também controla o estresse e as 
barreiras relacionadas às atividades da vida diária, minimizando deficiências funcionais no 
início da vida para evitar dificuldades em longo prazo (PAN et al., 2016). 

Portanto, o objetivo dessa revisão integrativa de literatura é determinar os benefícios 
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da AF em crianças com diagnóstico de TEA.

2 |  METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, conduzida por meio das bases de 

dados: PubMed Central (PMC), Google Acadêmico e Wiley Online Library.
Empregou-se a associação entre os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e 

os operadores booleanos: “atividade física AND transtorno do espectro autista”, “physical 
activity AND Autism Spectrum Disorder”, “exercise AND Autistic Disorder” e “physical 
activity AND autism”.

Foram selecionados sete artigos originais entre estudos clínicos, ensaios 
randomizados controlados, protocolos de estudo e estudos pilotos publicados em periódicos 
internacionais e nacionais, além de dois artigos de revisão incluindo revisão sistemática e 
meta-análise.

Para tanto, os critérios de inclusão compreenderam artigos originais ou de revisão, 
publicados entre os anos de 2016 e 2021 e que abordavam os benefícios da prática de AF 
em crianças com TEA. Ademais, adotou-se como critério de exclusão o ano de publicação 
anterior a 2016.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base nos levantamentos apresentados a partir de estudos entre 2016 e 

2021, foi possível constatar que a prática de atividade física por parte de crianças com 
TEA promove resultados surpreendentes, com uma melhora significativa das habilidades 
motoras, sociais e no sono. 

O resultado do teste de desenvolvimento motor grosso (TGMD-2), que avalia o 
desenvolvimento motor amplo em habilidades de locomoção e controle de objetos, foi 
utilizado para avaliar a coordenação motora. Tal instrumento analisa a corrida, os atos de 
galopar e saltitar, o salto sobre o mesmo pé, o salto com o ambos os pés e a corrida lateral 
entre as crianças durante 14 semanas.

No estudo, foram observados os escores mínimo de pré e pós-teste (TMGD2), 
apresentando um intervalo de 6 em pré-teste a 18 em pós-teste e máximo de pré e pós-
teste (TMGD2), identificando um intervalo de 23 em pós-mínima a aproximadamente 34 em 
pós-máxima (RÜGER et al., 2018).

Em relação à questão social, houve uma diferença significativa entre o grupo controle 
e os participantes do grupo de intervenção. 

Como resultado, foi indicado que o programa estruturado de atividade física 
apresentou uma grande influência positiva nas habilidades sociais de crianças com TEA 
demonstrada pelo Social Skills Improvement System (SSIS). Esse sistema investiga 
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habilidades sociais como comunicação, empatia, engajamento e autocontrole, além de 
comportamentos problemáticos recorrentes, como externalização de raiva, intimidação, 
hiperatividade, desatenção, internalização de sentimentos. Durante a pesquisa, foi 
observado uma pontuação de habilidades sociais de aproximadamente 43,95 em pré-teste, 
48,52 durante os testes, seguida de 51,57 de pontuação no pós-teste (ZHAO; CHEN, 2018).

Outro ponto a ser considerado é o impacto positivo da AF sobre a capacidade de 
sono entre as crianças com TEA. Haja vista que, a latência de início do sono (período de 
tempo necessário para realizar a transição da vigília para o sono total) no grupo intervenção 
era de cerca de 33,42 minutos antes do estudo, reduzindo para 21,57 minutos depois da 
intervenção. No entanto, entre os membros do grupo controle, a alteração desse parâmetro 
foi pequena, iniciando o estudo com 36,24 minutos e o finalizando com cerca de 37,19 
minutos para o sono total (TSE et al., 2019).

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desse modo, conclui-se que a prática de AF se configura como importante ferramenta 

para a melhora do desenvolvimento motor e socioemocional, da qualidade de vida e dos 
comportamentos estereotípicos das crianças com TEA.

Logo, a intervenção por meio de exercício físico, especialmente com programas de 
treinamento estruturados, proporciona uma série de efeitos positivos sobre os retardos do 
desenvolvimento motor amplo, bem como no quesito das habilidades sociais, dos distúrbios 
comportamentais e do sono.

Outrossim, é importante ressaltar a importância de novos estudos para 
esclarecimento acerca das metodologias mais efetivas para a inclusão das crianças 
com TEA em atividades físicas escolares e extraescolares, de modo a assegurar a essa 
população todos os benefícios supracitados.
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