




 
Editora chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Editora executiva 

Natalia Oliveira 

Assistente editorial 

Flávia Roberta Barão 

Bibliotecária 

Janaina Ramos 

Projeto gráfico  

Bruno Oliveira 

Camila Alves de Cremo 

Luiza Alves Batista 

Natália Sandrini de Azevedo 

Imagens da capa 

iStock 

Edição de arte  

Luiza Alves Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2022 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do texto © 2022 Os autores 

Copyright da edição © 2022 Atena Editora 

Direitos para esta edição cedidos à Atena 

Editora pelos autores. 

Open access publication by Atena Editora 

 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição 

Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-NãoDerivativos 4.0 

Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 
 

 

 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 

exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição oficial da Atena Editora. 

Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, 

mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.  

 

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do 

Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em critérios de 

neutralidade e imparcialidade acadêmica. 

 

A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do processo 

de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que interesses 

financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de má conduta 

científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 

 

Conselho Editorial 

Ciências Biológicas e da Saúde 

Profª Drª Aline Silva da Fonte Santa Rosa de Oliveira – Hospital Federal de Bonsucesso 

Profª Drª Ana Beatriz Duarte Vieira – Universidade de Brasília 

Profª Drª Ana Paula Peron – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 

Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 

Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 

https://www.edocbrasil.com.br/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4513496Y0&tokenCaptchar=03AGdBq2458SPEQEODzlpQokb908t-TrS0q2mqXiZD6E_s0Whm3-17m2vEy8T6m32llHGBw7IUUXUsDXsYl2ifZ6ylcJRVOwOu41x4ehDsFw5_UQnamyfWyea7fLGzOKX3erqFJvpeKNM5UCMiHww_gNsPDkpu45SBAl3Nq6SyjzbG9FK0SW5tkk0wxo1jwdXUwwqU_DekSrQRdbJEQr0_jmFvIxARjUZ6fb9LY216FLc2QY4i3famcP4_1ctxdQ9cS_w4WEzZWjNkOG0MmGd_Jgkv1mdc8xbWO9eSYAhq1o7MmLZN7Dy5LyJHpiOE0vwQKextWR30f6uvJLxQN6skwsQqnbHZqC82FAYK_4-VHMFabZ96ihZ_uNcsQ5koyhFJTSX9fuEZESvQkrnt3gn3XRWpa3ZyAErKG4F4IyARHmQxM3d6Y6JCW5RIg-Z1Tul4zl7gV9b55T2pKoT3r6Kn2SA27jtUyzT-zw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=EC728E48AFE16A98FFC773D5A8602CDB.buscatextual_0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=EC728E48AFE16A98FFC773D5A8602CDB.buscatextual_0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=3C9AE197E57189A69901A5CA9DA477A9.buscatextual_0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4267496U9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773603E6
http://lattes.cnpq.br/5082780010357040


 
Prof. Dr. Cirênio de Almeida Barbosa – Universidade Federal de Ouro Preto 

Profª Drª Daniela Reis Joaquim de Freitas – Universidade Federal do Piauí 

Profª Drª Débora Luana Ribeiro Pessoa – Universidade Federal do Maranhão 

Prof. Dr. Douglas Siqueira de Almeida Chaves – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Profª Drª Elizabeth Cordeiro Fernandes – Faculdade Integrada Medicina 

Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 

Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 

Profª Drª Eysler Gonçalves Maia Brasil – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Profª Drª Fernanda Miguel de Andrade – Universidade Federal de Pernambuco 

Prof. Dr. Fernando Mendes – Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Saúde de Coimbra 

Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras 

Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 

Prof. Dr. Helio Franklin Rodrigues de Almeida – Universidade Federal de Rondônia 

Profª Drª Iara Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco 

Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 

Prof. Dr. Jefferson Thiago Souza – Universidade Estadual do Ceará 

Prof. Dr. Jesus Rodrigues Lemos – Universidade Federal do Piauí 

Prof. Dr. Jônatas de França Barros – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Prof. Dr. José Aderval Aragão – Universidade Federal de Sergipe 

Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 

Profª Drª Juliana Santana de Curcio – Universidade Federal de Goiás 

Profª Drª Lívia do Carmo Silva – Universidade Federal de Goiás  

Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do Amazonas 

Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 

Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Profª Drª Maria Tatiane Gonçalves Sá – Universidade do Estado do Pará 

Prof. Dr. Maurilio Antonio Varavallo – Universidade Federal do Tocantins 

Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 

Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 

Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 

Prof. Dr. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados 

Profª Drª Regiane Luz Carvalho – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino 

Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de  Fora 

Profª Drª Sheyla Mara Silva de Oliveira – Universidade do Estado do Pará 

Profª Drª Suely Lopes de Azevedo – Universidade Federal Fluminense 

Profª Drª Vanessa da Fontoura Custódio Monteiro – Universidade do Vale do Sapucaí 

Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 

Profª Drª Welma Emidio da Silva – Universidade Federal Rural de Pernambuco 

  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767996D6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4574690P9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4751642T1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4125932D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785541H8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707037E3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4721661A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730006H5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799345D2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4431074H7
https://orcid.org/0000-0002-5205-8939
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4421455Y9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777457H7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4732623J3&tokenCaptchar=03AGdBq24iB-Pof08yPIxT6yxqim-Gnz-Y1IERLxwCNF6X8B9QzolzMoUtSDkPD6WZqA3yZ9AocEA-Ms1KKdTiOsRHg3DhIQwGo4ezaV3L0m_jo_oNAt2bpDjn-YYZVFAVh_wflb5D7E2YzRSy1Owzi0PkDAULG_dxn3s8nGd7OI4JiQUTInBUYirVwP-tlf_CP0AcGDIRSR6_ywnG_r5InTp1TG4mF2qZpMSWM8YklIs672ldbN7qYBYirnIjtrefebeiYbxomms41FywGx-yEcO10Ztb8x6DRdgHU_a6cXS8Z5k5ISxMK1MurH5TXXMv9GTYdgr_kZ6P2pZflXWlKOY_cNoCwIwSPAUTQ1VJR-fpO869k8oAgy1VpCxPKUoVcP6Vb9d4XrDijweLhiAXfO1_iH0V6LyUyw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730979Y6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770360J4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4177965H7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762258U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769144H2&tokenCaptchar=03AGdBq24Yxzjqjp7LskrufFVo0QrNAEv_wS-y9Yis7IH_xN8FImtn8T7wzW4CuISziPu87d95GO0da-CoAH7yG2-Z2mAJEQjgvyA7RGZsPKjEBx32rZJKmJkeRFMazOtWfpab87pjaC_XpeRceOifpsHXhAnXcuOqREUS4W1iUHMb0B_kvJKY7FRdnJRer3EHn5Ez_79p0cFso7UE5Ym0ET4ptZXWlpQ4RcrS0hQDiJS-IDoKSOxiaCZF9pFNEWki2O6bRejqfEqUlEGc3UTwcq_vkXTUgvNSnjeSCGbS09fo5UGVZP1Q1YNrzuIHhujGsB_BvTjjlC7fLNxfU2r2qpuzV9xULL7P5sLJPBFGqY_mZQuN-2tBIEujGguY81LwJm0GB4sgtmYJDc-JU-tiU1QrsExBI9_OKg
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://lattes.cnpq.br/1353014365045558
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4469747P8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4227371A7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4417033E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723835T5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4208877H4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4467061D7&tokenCaptchar=03AGdBq267s04IEVTMOWiqwurh_lBmUoi-vS7BW6P--0eLLmrOX3otZcGuK9_kzkerITV0xTmMad5fjY73BQjeAr5HU9a3VsN-BCAhIdFq3Bt2GghD1Sac4QbYFTuCxGCEajtFe9GBasPKJhvDIpQspDMnFXYyXhHAERpCeeFfUl-iWYu92wzV213OW5WT39pXNY-Eox-fBJemXlD4lUsNjSNqJhZOaj3MQ-6ZihaP2Bg1nKJ0H9sKrRw-M0ZFfilSGsFeVwe3HiyIPVrLdZmeB7rN1ldWt1HHwAcgJKtUFD_QaprpSqT135HrPW6GG3n5UBd7lKNvk0MnETJZHSV49UlnpJDy3cXwa7ZZu2KGU4X3fIN6o1YHVJzMsQXodx0lT8nC0uhPIUElyD694XgZv0L-mmWMl1PrDw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4208106A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4465502U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728374J9&tokenCaptchar=03AOLTBLSd782i965vCUhSY1Tf89Z5X-2c8WmQvb5mB04zomll-Y2szBLd81HYsfkufWR-gBq5feMUL2LWVFOYezaaB_N8HJrg444SriTsScGQwNgFRlNqEFWVKgyr2LcdZC3TwBSOhFrHcx-fB9E_MLK9TEcuTIrweDsrLptGONUQHuGFs0w5Tq8zQpUJ1oBPW9PWJ8VOWknBRF_vyVj1043dMF4u7HT9lUeOC53CV1mxxrgJEBlXqXYuUVzFKRNUjZtRAg0W3aGDTT2BjW1kOtBkozSKnk_ZrFpMuxqzujBD_5zoN8hKsmKWbn3uvYuw3FAHhvtXhc6GbwtFn3NTSeOo1d4iFG-ODet7uvVFJJSRSVuPPDEtHMRVcm082SntHNs8rB_cBPJmK54nRqSxougSpTfA7kq3Zjn_SoOeKo22R-2b_C9U4nAfxhKkzip5nV4cA1A13DrZ2vOSMGmMiBVqvhhr5ywn6Quy_pPEuWwca5XKP15frqfeIQiObr5VsyngYyyE7JyIDfhQ1UDigdsGHLGH2ZEl_Y1Mf83-z6bui470oWfCD8hBgg9UBOgnyvJ91B6S1qDi
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4750685J6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773701H6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4496674E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4765517P4&tokenCaptchar=03AGdBq25L0ZeMenyvmbGxNKYMxIjTZE_z2C_MkOvUgthueD01gklc0ZTmcWYcnYkybfPMYonWrO6eO724-9ItpTYdLDvhGTCcartqOGt8BGblsu2kRVj0OY8DQZLY6SoGSTCfW9q6VtakFtQdluBPvPtQ2AxvjIwU-4lb5tiksAVt6oPhWe5S6V8XzRbPzussTkPtBJxx0-7feaS45R6KjgjmrVx-3CehyCnPDSMrlAaVtSKj9y3LNtUAHB05sbCL8JhdZLKsaXzJ4wOYHcT6L0kX2WipKTwj9uC0ILrBsOLBKqmKNw9YscHOTJUkXWTNGWZiPXCBdG5qgwPVjYeCX3DN1Nkz6ZfIyMOFs45XAi7fzyWo2GydjhoBktYm_9oIKPeSP2eTA07gAtlODiAOhtyRYDb_9X7gs-EZ-ybLGFTzQME-HmjOtfOAGWQinEMQ_cBP5fT9Cfj9dCED77E_dXydXoIDyEoDWg
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708470J3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273971U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4241566A7


 
Transtorno do espectro autista: tópicos interdisciplinares 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagramação:  

Correção:  

Indexação: 

Revisão: 

Organizadora: 

 

Camila Alves de Cremo 

Yaiddy Paola Martinez 

Amanda Kelly da Costa Veiga 

Os autores 

Bianca Nunes Pimentel  

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

T772 Transtorno do espectro autista: tópicos interdisciplinares / 

Organizadora Bianca Nunes Pimentel. – Ponta Grossa - 

PR: Atena, 2022. 
  

 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 

Modo de acesso: World Wide Web 

Inclui bibliografia 

ISBN 978-65-258-0490-3 

         DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.903221609 

  

1. Transtornos do espectro autista. I. Pimentel, Bianca 

Nunes (Organizadora). II. Título.  
CDD 616.85882 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 

 

 

Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil 

Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 

 

  

http://www.atenaeditora.com.br/


 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um conflito 

de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram ativamente da 

construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do estudo, e/ou 

aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo ou revisão com 

vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do manuscrito para 

submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão completamente isentos de dados 

e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a referência correta de todos os dados e de 

interpretações de dados de outras pesquisas; 5. Reconhecem terem informado todas as fontes de 

financiamento recebidas para a consecução da pesquisa; 6. Autorizam a edição da obra, que incluem 

os registros de ficha catalográfica, ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criação de capa, 

diagramação de miolo, assim como lançamento e divulgação da mesma conforme critérios da Atena 

Editora. 

 

 

 

 

 

 

  



 
DECLARAÇÃO DA EDITORA 

 

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação constitui apenas 

transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a publicação, inclusive não constitui 

responsabilidade solidária na criação dos manuscritos publicados, nos termos previstos na Lei sobre 

direitos autorais (Lei 9610/98), no art. 184 do Código Penal e no art. 927 do Código Civil; 2. Autoriza 

e incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios institucionais, com fins exclusivos de 

divulgação da obra, desde que com o devido reconhecimento de autoria e edição e sem qualquer 

finalidade comercial; 3. Todos os e-book são open access, desta forma não os comercializa em seu 

site, sites parceiros, plataformas de e-commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, 

está isenta de repasses de direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial 

são doutores e vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme recomendação da 

CAPES para obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou autoriza a utilização dos nomes e 

e-mails dos autores, bem como nenhum outro dado dos mesmos, para qualquer finalidade que não o 

escopo da divulgação desta obra. 

 



APRESENTAÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, 
caracterizado por dificuldades importantes na interação social, incluindo aquisição e 
funcionalidade da linguagem, associado a um comportamento restritivo, com atividades 
repetitivas e estereotipadas. A prevalência do TEA varia de acordo com a metodologia do 
estudo e a população avaliada, assim estima-se que a prevalência geral do TEA na Europa, 
Ásia e Estados Unidos varia de 2 a 25 a cada 1.000, ou aproximadamente 1/40 a 1/500, fato 
que tem exigido atenção da Saúde Pública atualmente.

Devido à sua etiologia multifatorial e características que envolvem o desenvolvimento 
de diversas habilidades, o tratamento requer uma perspectiva multiprofissional, que propicie 
soluções eficientes e inovadoras, mantendo a especificidade de cada área, mas que evite 
as práticas fragmentadas para garantir a integralidade do cuidado da pessoa com TEA e 
sua família.

Em vista disso, o livro “Transtorno do Espectro Autista: tópicos interdisciplinares” traz 
pesquisas recentes na temática do TEA, por meio de revisão de literatura, pesquisa original 
e relato de experiência. Os capítulos exploram atualizações em tratamentos, diagnóstico 
da população em vulnerabilidade social e novas metodologias e experiências no Sistema 
Único de Saúde.

Por tratar-se de obra coletiva, agradeço aos autores e autoras, bem como suas 
equipes de pesquisa, que compartilharam seus estudos para contribuir com a atualização 
da literatura científica em prol de melhorias na saúde dos brasileiros, bem como à Atena 
Editora por disponibilizar sua equipe e plataforma para o enriquecimento da divulgação 
científica no país. 

Boa leitura!

Bianca Nunes Pimentel
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RESUMO: Introdução: O Transtorno do Espectro 
Autista caracteriza-se por deficiências na 
interação social, comunicação e comportamento, 
bem como alterações sensoriais, que se 
apresentam de maneira diferente em crianças, 
dependendo da idade, nível de linguagem e 
habilidades cognitivas, sendo a seletividade 
alimentar e alterações gastrointestinais as 
repercussões mais frequentes. Objetivo: 
Identificar as principais estratégias nutricionais 
utilizadas no tratamento, quais as suas vantagens 

e/ou desvantagens, de modo a caracterizar a 
importância da nutrição na terapia em crianças 
e adolescentes com autismo. Método: Trata-se 
de uma revisão integrativa de literatura realizada 
nas bases de dados Scielo, Pubmed e Google 
Acadêmico. Adotou-se a estratégia de busca 
partindo da pergunta-problema, onde delineou-
se a aplicação dos filtros para melhor realização 
dos estudos que respondessem ao objetivo da 
pesquisa. Resultados: Os estudos demonstram 
que as intervenções nutricionais têm efeito 
positivo na melhora de alguns sintomas do 
transtorno, porém com alguns resultados 
inconclusivos acerca de seus benefícios. 
No entanto, a suplementação de probióticos 
apresentou mais efeitos sobre o equilíbrio da flora 
intestinal com repercussões em alguns sintomas 
do espectro. Conclusão: Embora as estratégias 
nutricionais adotadas apontem alguns benefícios 
no tratamento nutricional destes pacientes, se 
faz necessário mais estudos com delineamentos 
mais consistentes que possibilitem obter 
evidências científicas mais confiáveis.
PALAVRAS-CHAVE: Terapia Nutricional. 
Criança. Adolescente. Transtorno do Espectro 
Autista.

NUTRITIONAL STRATEGIES FOR 
CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH 
AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD)

ABSTRACT: Introduction: Autism Spectrum 
Disorder is characterized by deficiencies in social 
interaction, communication and behavior, as well 
as sensory changes, which present differently 
in children depending on age, language level, 
and cognitive abilities, with food selectivity and 
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gastrointestinal alterations being the most frequent repercussions. Objective: Identify the main 
nutritional strategies used in the treatment, what are their advantages and/or disadvantages, 
in order to characterize the importance of nutrition in therapy in children and adolescents with 
autism. Method: This is an integrative literature review carried out on the search engines 
Scielo, Pubmed and Google Scholar. The search strategy was adopted based on the problem 
question, where the application of filters was outlined to better carry out studies that responded 
to the research objective. Results: Studies show that nutritional interventions have a positive 
factor in improving some symptoms of the disorder, but with some inconclusive results about 
their benefits. However, the use of probiotics was one of the strategies that had the most 
effects on the balance of the intestinal flora with repercussions on some symptoms of the 
spectrum. Conclusion: Although the nutritional strategies adopted point to some benefits 
in the nutritional treatment of these patients, more studies with more consistent designs are 
necessary, in order to obtain more reliable scientific evidence.
KEYWORDS: Nutritional Therapy. Child. Adolescent. Autism Spectrum Disorder.

 

INTRODUÇÃO 
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) caracteriza-se por deficiências na interação 

social, comunicação e comportamento, bem como alterações sensoriais, que se apresentam 
de maneira diferente em crianças, dependendo da idade, nível de linguagem e habilidades 
cognitivas (APA, 2018; SATHE et al., 2017).

Atualmente, 1% da população mundial é diagnosticada com autismo, sendo que 
nos Estados Unidos, a prevalência desse transtorno é de uma em cinquenta e quatro 
crianças na faixa etária de oito anos, sendo 4 vezes mais prevalente entre meninos do 
que entre meninas. Ainda não há pesquisas concretas que expliquem esse predomínio no 
sexo masculino (MAENNER et al., 2020). Já no Brasil, segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), é estimado que dentre os 200 milhões de habitantes do país, há cerca de 2 
milhões de pessoas com autismo. 

A etiologia do TEA ainda não é totalmente compreendida, no entanto, reflete a 
interação entre genética e meio ambiente. Vários fatores ambientais podem estar envolvidos, 
como idade parental avançada, tecnologias de reprodução assistida, fatores nutricionais, 
infecções e doenças maternas, produtos químicos e tóxicos ambientais e medicamentos, 
bem como algumas outras condições (EMBERTI GIALLORETI et al., 2019).

Além de déficits de comunicação e interação social, pessoas com TEA podem 
apresentar dificuldade em estabelecer atividades, insistência em fazer as mesmas coisas, 
movimentos estereotipados, adesão inflexível a uma rotina, alta ou baixa reação a estímulos 
sensoriais, incluindo seletividade alimentar (MONTEIRO et al., 2020). 

Nessa perspectiva, a alimentação é um dos potenciais fatores de risco ambientais 
para distúrbios do neurodesenvolvimento (LY et al., 2017). Crianças com TEA têm maior 
prevalência de obesidade do que as neurotípicas, o que pode ser resultado de uma 
combinação de baixo conhecimento nutricional e baixos níveis de atividade física. Com o 
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aumento da prevalência de TEA, a ocorrência de autismo e obesidade constitui preocupação 
duplamente crescente de saúde pública (LIU et al., 2019).

Os distúrbios gastrointestinais também devem ser levados em consideração, pois 
são comumente encontrados em autistas e desempenham um papel ativo na modulação 
da expressão de sintomas sociais e comportamentais (KARHU et al., 2019). Ademais, 
pessoas com TEA podem apresentar diminuição da ingestão de nutrientes específicos em 
comparação com neurotípicos, causando deficiência desses nutrientes. Essas deficiências 
podem estar relacionadas a comportamentos alimentares exigentes e sintomatologia 
gastrointestinal, incluindo recusa alimentar, alergias alimentares, constipação-diarreia, 
intolerância alimentar e dor abdominal, que são mais comuns em crianças autistas (ZURITA 
et al., 2019).

Desse modo, tornou-se prioridade o desenvolvimento de intervenções nutricionais 
apropriadas e eficazes para melhorar a saúde e bem-estar de crianças com esse transtorno, 
onde a sua utilização deve ter supervisão clínica, visando o alívio dos sintomas tanto 
gastrointestinais quanto comportamentais (CEKICI; SANLIER, 2017).

Portanto, as estratégias nutricionais são essenciais para o cuidado em crianças e 
adolescentes com TEA. Assim, este estudo objetiva fazer uma revisão de literatura a fim 
de identificar as principais estratégias nutricionais utilizadas no tratamento, quais as suas 
vantagens e/ou desvantagens, de modo a caracterizar a importância da nutrição na terapia 
em crianças e adolescentes com autismo.

 

MÉTODO 
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. A revisão integrativa de literatura é 

um método que tem como objetivo sintetizar resultados alcançados em pesquisas sobre um 
tema ou questão, de forma sistemática, ordenada e abrangente. É intitulada de integrativa 
porque dispõe de informações mais amplas sobre um assunto/problema, o que constitui 
um corpo de conhecimento. Dessa forma, o revisor pode elaborar uma revisão integrativa 
para diversas finalidades, podendo ser voltada para a explicação de conceitos, revisão de 
teorias ou análise metodológica dos estudos incluídos de um tópico específico (ERCOLI; 
MELO; ALCOFORADO, 2014).

Dessa maneira, realizou-se a busca de artigos nas bases da Scielo, Pubmed 
e Google Acadêmico, utilizando os seguintes descritores contidos no DeCS: “terapia 
nutricional”, “criança”, “adolescente”, “Transtorno do Espectro Autista”, que a depender da 
base foram utilizadas as combinações nos idiomas português e/ou inglês. 

Para a construção da pergunta norteadora de pesquisa foi utilizada a estratégia 
PICOT, cujo P – foram estudos realizados com crianças e/ou adolescentes diagnosticadas 
com Transtorno do Espectro Autista, o I – as estratégias nutricionais adotadas, o C – 
comparação entre os tipos de dieta, o O – melhoras nas sintomatologias do autismo, com 
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o uso de uma dieta específica e o T – desenhos dos estudos. Com isso, a questão de 
pesquisa construída foi: “Quais as estratégias nutricionais mais utilizadas no manejo da 
alimentação de crianças e adolescentes com TEA e quais os benefícios alcançados quando 
colocados em prática?”.

A pesquisa adotou como critérios de inclusão: artigos originais (estudos 
observacionais de coorte, caso-controle e estudos transversais) referentes a estratégias 
nutricionais para crianças e adolescentes com TEA; trabalhos publicados nos últimos 5 
anos (2016 - 2021); e em idioma português e inglês, sendo excluídos os trabalhos que não 
atendessem a estes itens.

Durante a busca nas bases de dados, os estudos inicialmente foram selecionados a 
partir da leitura dos títulos, seguido dos resumos. Após esta etapa, uma nova avaliação foi 
realizada para os estudos a serem lidos na íntegra, sendo filtrado os que se encontravam 
duplicados. As referências dos estudos selecionados foram rastreadas, com vistas à 
inclusão de outros artigos de potencial interesse. 

O procedimento foi feito por quatro pesquisadores simultaneamente e de forma 
independente, levando em consideração os critérios de elegibilidade e exclusão pré-
definidos. Posteriormente, os trabalhos foram analisados em reunião com os autores para 
avaliação e consenso sobre a inclusão na revisão. 

Na etapa de avaliação dos estudos foi efetuada uma leitura meticulosa e analítica, 
e foi registrado os seguintes aspectos: identificação do estudo (autores, ano de publicação 
e nível de evidência científica), as características metodológicas do estudo e os conteúdos 
relevantes para o desenvolvimento da pesquisa. 
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Figura 1. Fluxograma do processo de identificação e seleção dos artigos

Fonte: Autores, 2021

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram selecionados 16 estudos que abordaram as principais estratégias nutricionais 

utilizadas em crianças e adolescentes com TEA. Após a seleção dos trabalhos, percebeu-
se que a maioria dos artigos eram estudos observacionais e as estratégias nutricionais 
adotadas foram as seguintes: dieta sem glúten e sem caseína (SGSC), dieta cetogênica, 
dieta com inclusão de nutrientes (vitamina D e ômega 3) e inclusão de probióticos. 

De acordo com Cekici e Sanlier (2017), as dietas citadas acima podem desempenhar 
um papel no alívio dos sintomas em crianças e adolescentes com TEA, o consumo de açúcar, 
aditivos, organismos geneticamente modificados (alimentos transgênicos), alimentos 
inorgânicos processados e amidos de difícil digestão podem agravar os sintomas. A seguir, 
será mostrado sobre essas estratégias nutricionais que ajudam a prevenir e/ou minimizar 
os sintomas causados por esse transtorno.
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Autor/ ano Objetivo Metodologia Conclusão
MILLWARD 
et al., 2019.

Analisar a eficácia de 
uma dieta sem glúten 
e caseína em crianças 
e adolescentes com 
transtorno do espectro 
autista (TEA).

Foi utilizado 35 indivíduos no 
estudo, sendo dividido em três 
etapas de análise. Verificando 
a eficácia das terapias 
complementares alternativas 
juntamente com a exclusão de 
dietas com glúten ou caseína.

Verificou-se que as 
evidências relacionadas 
a melhora do quadro 
gastrointestinal de crianças 
e adolescentes com TEA 
são poucas e que são 
necessários mais estudos 
sobre o tema.  

FERGUSON 
et al., 2019. 

Avaliar a relação 
entre os sintomas 
gastrointestinais 
presentes em crianças 
com transtorno do 
espectro autista 
(TEA) e o consumo 
de macronutrientes e 
micronutrientes. 

Foram utilizadas 120 crianças no 
presente estudo, onde analisou-
se por meio de um questionário 
de frequência alimentar se 
houve uma relação direta 
entre as variações dietéticas 
com a sintomatologia do trato 
gastrointestinal inferior. 

Concluiu-se que o uso das 
variações dietéticas nas 
crianças com TEA sugerem 
não levar aos sintomas do 
trato gastrointestinal (GI), 
o uso de caseína e glúten 
também foram incluídos no 
questionário e se mostraram 
não associados com 
qualquer sintomatologia 
presente no GI. 

GHALICHI et 
al., 2016.

Analisar o efeito da 
dieta sem glúten 
e sua relação 
com os sintomas 
gastrointestinais em 
crianças com transtorno 
do espectro autista.

Neste ensaio clínico randomizado 
foram utilizadas 80 crianças com 
diagnóstico de transtorno do 
espectro autista (TEA), utilizando 
uma intervenção com grupos 
distintos, uns com uma dieta 
regular (DR) e o outro com a dieta 
sem glúten (DSG). Observando 
assim, a relação da dieta sem 
glúten (DSG) com a melhora dos 
sintomas gastrointestinais.

Constatou-se que no grupo 
(DSG), a prevalência de 
sintomas gastrointestinais 
diminuiu significativamente, 
sendo assim a dieta sem 
glúten é eficaz no controle de 
sintomas gastrointestinais e 
comportamento de crianças 
com transtorno do espectro 
autista (TEA).

Quadro 1. Efeito da dieta sem glúten e sem caseína no TEA

Fonte: pesquisa direta

As alterações da microbiota intestinal estão relacionadas com os sintomas 
gastrointestinais presentes em crianças e adolescentes autistas, alterando o sistema imune 
e o metabolismo. Nesse contexto, foi verificado que o glúten e a caseína têm relação com a 
formação de citocinas ou anticorpos inflamatórios e, portanto, liberam neurotransmissores 
e peptídeos com função opioide no intestino, havendo melhora significativa dos sintomas 
no trato gastrointestinal (TGI) (MILLWARD et al., 2020; GHALICHI et al., 2016). 

Como o estímulo dos opioides afeta o TGI superior e inferior causando inflamações 
e sintomas indesejados no mesmo, o estudo mostrou que a maior parte dos pacientes com 
TEA na pesquisa tinham problemas no trato gastrointestinal (FERGUSON et al., 2019). 

Dessa maneira, a inclusão das dietas SGSC mostrou melhora significativa no 
quadro, entretanto as alterações dependem da quantidade de glúten e caseína que é usada 
na alimentação diariamente (MILLWARD et al., 2020; GHALICHI et al., 2016; FERGUSON 
et al., 2019).

Portanto, as dietas SGSC usadas em crianças com TEA, não causam alterações 
no trato gastrointestinal quando usadas em pouca quantidade e que quando utilizadas 
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diariamente como uma dieta exclusiva, causam melhora nos possíveis sintomas que 
ocorrem com as alterações já presentes no TGI.

 

Autor / Ano Objetivo Metodologia Conclusão
LEE et al., 
2018.

Testar uma 
dieta cetogênica 
modificada para 
a melhora de 
deficiências 
clínicas básicas em 
crianças com TEA.

Um regime de dieta cetogênica sem glúten 
modificado com TCM suplementar (DC/
SG/TCM modificado) foi concluído em 15 
crianças com idades entre 2 e 17 anos 
durante 3 meses. As medidas clínicas 
(ADOS-2, CARS-2) e bioquímicas foram 
realizadas no início do estudo e 3 meses 
com dieta cetogênica.

Uma dieta cetogênica 
sem glúten modificada 
com TCM suplementar é 
uma opção de tratamento 
potencialmente benéfica 
para melhorar as 
características centrais 
do transtorno do espectro 
do autismo e justifica 
uma investigação mais 
aprofundada.

RUSKIN et 
al., 2017.

Testar os efeitos 
comportamentais 
da alimentação 
com dieta 
cetogênica em 
camundongos EL, 
um modelo com 
características 
comportamentais 
de transtorno 
do espectro do 
autismo e epilepsia 
comórbida.

Camundongos EL machos e fêmeas foram 
alimentados com dieta controle ou uma 
das duas fórmulas de dieta cetogênica 
começando com 5 semanas de idade. 
A partir das 8 semanas de idade, os 
protocolos de dieta continuaram e o 
desempenho de cada grupo em testes de 
sociabilidade e comportamento repetitivo 
foi avaliado. As fórmulas da dieta aplicadas 
tiveram uma quantidade de gordura, 
carboidratos e proteínas dentro da faixa 
administrada em crianças.

Os resultados somam-
se ao número crescente 
de estudos que sugerem 
que dietas cetogênicas 
e relacionadas podem 
fornecer alívio significativo 
dos principais sintomas do 
transtorno do espectro do 
autismo.

EL-
RASHIDYet 
al., 2017.

Avaliar e 
comparar a dieta 
cetogênica e a 
dieta sem glúten 
e sem caseína, 
juntamente com 
seus benefícios.

Quarenta e cinco crianças com idades entre 
3-8 anos com diagnóstico de TEA com 
base nos critérios do DSM-5 (Manual de 
Diagnóstico e Estatística de Transtornos 
Mentais – 5ª edição) foram incluídas neste 
estudo, sendo separadas em 3 grupos: 
o primeiro recebeu dieta cetogênica, o 
segundo recebeu dieta SGSC e o terceiro 
recebeu uma alimentação balanceada, 
servindo como grupo controle. A avaliação 
foi feita antes e 6 meses após o início da 
dieta.

Ambas as dietas podem 
melhorar com segurança 
as manifestações dos 
sintomas em autistas e 
podem ser recomendados 
para crianças com TEA. 
Como este trabalho é um 
estudo com um pequeno 
número de pessoas, mais 
estudos prospectivos 
em larga escala são 
necessários para confirmar 
esses resultados.

Quadro 2. Efeito da dieta cetogênica no TEA

Fonte: pesquisa direta

A dieta cetogênica é uma dieta rica em gordura, com proteína moderada e pobre 
em carboidratos. Essa dieta vem ganhando atenção devido ao seu efeito comprovado 
na epilepsia em crianças, sendo uma dieta sugerida como um tratamento para o TEA, 
pois segundo Lee et al. (2018), ao utilizar a dieta cetogênica modificada, foi percebido 
uma melhora significativa dos sintomas e gravidade do TEA em crianças, como a melhora 
na comunicação, interação social e brincadeira/uso criativo de materiais. Por outro lado, 
nenhuma diferença significativa foi observada em relação ao comportamento restrito 
e repetitivo. Os pais ou cuidadores relataram melhorias no contato visual, interesse em 
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outras pessoas, linguagem, adesão à rotina, foco e hiperatividade após o tratamento.
Um estudo comparativo analisou a dieta cetogênica com a dieta sem glúten e sem 

caseína em crianças. Como resultado, as duas dietas melhoraram significativamente os 
sintomas relacionados ao TEA, porém a cetogênica se destacou com resultados superiores 
em relação a cognição e sociabilidade (EL-RASHIDY et al., 2017).

Não se sabe exatamente como a cetose gera benefícios no cérebro de autistas, mas 
segundo Masino (2016) a hipótese é que a elevação de adenosina, um neurotransmissor 
inibitório que auxilia na redução da excitação, é um indicativo na dieta cetogênica e pode ser 
um fator fundamental na melhoria dos sintomas do autismo. A adenosina tem incontáveis 
funções no organismo, como na dilatação dos vasos sanguíneos cerebrais, permitindo uma 
melhor oxigenação. 

Com isso, a dieta cetogênica têm se mostrado uma alternativa, contribuindo para 
a melhora dos sintomas em autistas. No entanto, ainda existem evidências limitadas, e 
incertezas sobre os efeitos de longo prazo dessa dieta no comportamento. Assim, pesquisas 
futuras precisarão examinar os efeitos dessa dieta em um período de acompanhamento 
mais longo, e se a interrupção da dieta provocaria regressão dos sintomas.

 

Autor / Ano Objetivo Metodologia Conclusão
MAZAHERY 
et al., 2020.

Investigar se o estado 
inflamatório modularia 
o efeito da vitamina D e 
ômega 3 nos principais 
sintomas de TEA.

Setenta e três crianças da Nova 
Zelândia com TEA (2,5-8,0 anos) 
completaram um ensaio clínico 
randomizado, duplo-cego, controlado 
por placebo de 12 meses de vitamina 
D (VID, 2.000 UI / dia), LCPUFA 
ômega-3; (OM, 722 mg / dia de ácido 
docosahexaenóico) ou ambos (VIDOM).

O estado inflamatório pode 
ter respostas moduladas 
à intervenção de vitamina 
D e ômega-3 LCPUFA 
em crianças com TEA, 
sugerindo que crianças 
com inflamação elevada 
podem se beneficiar mais 
da suplementação diária 
de vitamina D e ômega-3 
LCPUFA.

SAAD et al., 
2016.

Avaliar o status de 
vitamina D em crianças 
em comparação com 
controles e a relação entre 
a deficiência de vitamina D 
e a gravidade do autismo.

Uma análise transversal de caso-
controle conduzida em 122 crianças 
com TEA, por 3 meses. Também 
foi conduzido um estudo aberto de 
suplementação de vitamina D.

A vitamina D é barata, 
prontamente disponível e 
segura. Pode ter efeitos 
benéficos em indivíduos 
com TEA, especialmente 
quando o nível sérico final 
é superior a 40 ng/ml.

MAZAHERY
et al., 2019.

Avaliar a eficácia da 
vitamina D, ácido graxo 
poli-insaturado de 
cadeia longa ômega-3 
[LCPUFA ômega-3; ácido 
docosahexaenóico (DHA)], 
ou ambos na irritabilidade 
e hiperatividade em 
crianças com TEA.

Crianças da Nova Zelândia com 
TEA (com idades entre 2,5-8 
anos) participaram de um ensaio 
randomizado, duplo-cego, controlado 
por placebo de 12 meses de vitamina D 
(2.000 UI/dia, VID), LCPUFA ômega-3 
(722 mg/dia DHA, OM), ou ambos 
(2.000 UI/dia de vitamina D + 722 mg/
dia de DHA, VIDOM).

A vitamina D e o ômega-3 
reduziram os sintomas de 
irritabilidade em crianças 
com TEA. A vitamina 
D também reduziu os 
sintomas de hiperatividade 
nas crianças.

Quadro 03: Uso e efeito da dieta com vitamina D e ômega 3 no TEA

Fonte: pesquisa direto
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O papel da vitamina D e dos ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa 
ômega-3 (LCPUFA ômega-3) vem sendo investigado na melhora dos sintomas principais 
do TEA em crianças. Assim, analisou-se se o estado inflamatório modularia o efeito 
desses nutrientes nos principais sintomas de TEA, já que a resposta ao tratamento com 
esses nutrientes é diferente e influenciada pelo estado inflamatório de cada criança. 
Como resultado, foi mostrado que por causa das dosagens utilizadas, tanto a vitamina D 
quanto o ômega 3 melhoram potencialmente a sociabilidade e a comunicação em crianças 
autistas, principalmente quando o tratamento é feito baseado no estado inflamatório dessas 
crianças. Por outro lado, não foi possível avaliar corretamente o efeito da intervenção no 
estado inflamatório, e investigar a relação entre a mudança no estado inflamatório e a 
mudança nos resultados comportamentais, sendo necessários mais estudos (MAZAHERY 
et al., 2020).

A deficiência de vitamina D é relatada por estudos em crianças autistas, no entanto, 
são limitados os dados sobre a deficiência desse nutriente e a gravidade do autismo. Com 
isso, observou-se que os níveis séricos de 25 – OHD foram consideravelmente menores 
em crianças com autismo grave do que as crianças com autismo leve/moderado. Após o 
período de suplementação de vitamina D, 80,72% das crianças tiveram um melhor resultado 
para os principais sintomas relacionados ao TEA, sugerindo que esse nutriente funciona 
como fator de proteção para atrasos no neurodesenvolvimento infantil (SAAD et al., 2016).

Ademais, avaliou-se a eficácia desses dois suplementos dietéticos na irritabilidade 
e hiperatividade. Após o período de suplementação, todas as crianças que participaram 
do estudo tiveram maior redução tanto na irritabilidade quanto na hiperatividade. A 
concentração sérica de 25 (OH) D (nmol/L) aumentou, e o índice de ômega-3 foi mediana, 
indicando uma boa taxa de conformidade (MAZAHERY et al., 2019). 

Sendo assim, os resultados indicam que a vitamina D e o ômega-3 reduziram os 
sintomas de irritabilidade e hiperatividade em crianças com TEA, além de melhora na 
sociabilidade, comunicação e comportamento, sendo uma excelente estratégia nutricional 
a ser implementada (MAZAHERY et al., 2019; SAAD et al., 2016; MAZAHERY et al., 2020).
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Autor / Ano Objetivo Metodologia Conclusão
SHAABAN et 
al., 2017.

Avaliar a eficácia e 
tolerabilidade dos 
probióticos em uma 
coorte egípcia de 
crianças com TEA.

A flora gastrointestinal 
(GI) foi avaliada por PCR 
quantitativo em tempo real 
de amostras de fezes de 30 
crianças autistas de 5 a 9 
anos de idade, por 3 meses. 
Na fórmula de suplemento de 
probióticos continha colônias 
de três cepas probióticas: 
Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus rhamnosus e 
Bifidobacteria longum.

Probióticos (uma opção não 
farmacológica e relativamente sem 
risco) podem ser recomendados 
para crianças com TEA como 
terapia adjuvante. Mais ensaios 
clínicos randomizados nessa área 
são necessários para confirmar 
criticamente a eficácia dos 
probióticos no TEA.

ARNOLD et 
al., 2019.

Analisar o uso de 
probióticos e seus 
efeitos nos sintomas 
gastrointestinais e 
qualidade de vida no 
TEA.

Treze crianças, de 3-12 
anos de idade com TEA, 
ansiedade e sintomas 
gastrointestinais, foram 
randomizados em um ensaio 
probiótico de 8 semanas 
com VISBIOME, contendo 
oito espécies probióticas, 
principalmente Lactobacillus e 
Bifidobacterium.

A formulação VISBIOME foi 
segura e sugeriu um benefício 
para a saúde em crianças com 
TEA e sintomas gastrointestinais 
que mantiveram Lactobacillus. O 
tamanho do efeito moderado em 
comparação com o placebo, sugere 
que um estudo maior seja feito.

SANCTUARY 
et al., 2019.

Avaliar a tolerabilidade 
de um probiótico 
(Bifidobacterium 
infantis) em 
combinação com 
um produto de 
colostro bovino 
(BCP) como fonte 
de oligossacarídeos 
prebióticos e avaliar 
o TGI, microbioma e 
fatores imunológicos 
em crianças com TEA 
e comorbidades GI.

20 crianças com diagnóstico 
prévio de TEA, de 2 a 11 anos 
com história de sintomas 
gastrointestinais frequentes, 
incluindo constipação crônica, 
diarreia e/ou síndrome do 
intestino irritável (SII), foram 
recrutadas para este estudo, 
com duração de 12 semanas. 
Apenas 8 crianças foram 
incluídas na análise final. 

O produto colostro bovino parece 
ser bem tolerado nestas crianças, 
tanto isolado quanto combinado 
com o probiótico B. infantis. É 
importante observar que algumas 
dessas crianças experimentaram 
melhora nos sintomas 
gastrointestinais crônicos que não 
foram passíveis de uma série de 
outras estratégias de intervenção 
comuns. No entanto, as conclusões 
deste estudo são limitadas devido 
ao pequeno tamanho da amostra e 
alta heterogeneidade de sintomas 
entre os participantes.

Quadro 4. Efeito da dieta com probióticos no TEA

Fonte: pesquisa direta

Crianças com TEA têm 4 vezes mais chances de apresentar sintomas como 
constipação crônica, diarreia e síndrome do intestino irritável do que crianças neurotípicas. 
A microbiota intestinal tem sido cada vez mais objeto de investigação como um fator que 
contribui para esses sintomas nessa população, pois há evidências que sugerem que as 
alterações na microflora intestinal estão correlacionadas com a gravidade dos sintomas 
gastrointestinais e de TEA (MCELHANON et al., 2014; PATUSCO; ZIEGLER 2018; 
SANCTUARY et al., 2019).

Os probióticos são microrganismos vivos que quando administrados em quantidades 
adequadas ocasionam benefícios à saúde, podendo produzir e/ou modular os níveis de 
neurotransmissores teciduais, que atuam no eixo cérebro/intestino. Assim, os probióticos 
parecem melhorar os sintomas gastrointestinais, comportamentais e emocionais, como 
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ansiedade e depressão (ARNOLD et al., 2019).
Desse modo, após a suplementação, na avaliação das fezes das crianças, 

aumentou-se as contagens de colônias de bifidobactérias e níveis de lactobacilos, com uma 
redução considerável em seu peso corporal, assim como o ocorreu melhorias expressivas 
na gravidade do autismo e nos sintomas gastrointestinais (SHAABAN et al., 2017).

Arnoldo et al. (2019) utilizou uma mistura probiótica chamada VISBIOME (composta 
por quatro cepas de lactobacilos) em que mostrou-se ser um tratamento seguro para 
crianças com TEA que possuem sintomas gastrointestinais, sendo relatado pelos pais um 
efeito significativo nos sintomas e um bom perfil de segurança. Em contrapartida, não foi 
comprovada a eficácia para a qualidade de vida.

Foi utilizado um probiótico combinado com um produto de colostro bovino, e 87,5% 
dos participantes apresentaram melhora nos sintomas do TGI, havendo redução na dor ao 
evacuar e na frequência de diarreia. Além disso, houve aumento do apetite e do consumo 
de novos alimentos no tratamento, sendo relatado o aumento principalmente no consumo 
de frutas e carne. Contudo, os pais e cuidadores alegaram que após a interrupção do 
tratamento com probióticos houve o retorno dos sintomas gastrointestinais nas crianças 
(SANCTUARY et al., 2019).

São necessários mais estudos bem planejados de suplementação de probióticos 
em crianças com TEA, para orientar pais e famílias sobre segurança e tolerabilidade, e que 
comprovem a eficácia na qualidade de vida, permitindo análises de subgrupos como sexo e 
tipo de disfunção gastrointestinal, e outras características dos participantes. Apesar disso, os 
estudos indicam que a terapia com probióticos pode melhorar a disfunção gastrointestinal, 
alterar beneficamente a microbiota fecal e reduzir a gravidade dos sintomas de TEA em 
crianças, como as manifestações comportamentais (SHAABAN et al., 2017; ARNOLD et 
al., 2019; SANCTUARY et al., 2019).

Assim, mais estudos se fazem necessários visando conferir melhor respaldo 
científico aos profissionais para que coloquem em prática estas estratégias, de modo que 
os pacientes possam usufruir destes benefícios.

Houve algumas limitações durante a realização deste trabalho, apesar da boa 
quantidade de estudos encontrados, poucos comprovam de fato os benefícios das 
estratégias nutricionais citadas aqui, devido a diferença de amostras e o tempo de cada 
estudo, impedindo assim resultados mais exatos.

 

CONCLUSÃO 
As principais estratégias nutricionais encontradas na literatura no manejo nutricional 

de crianças e adolescentes autistas foram as dietas sem glúten e sem caseína, cetogênicas, 
suplementação de vitamina D, ômega 3 e probióticos, sendo as mais adotadas por 
nutricionistas, pais e/ou cuidadores no tratamento de crianças e adolescentes autistas, 
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com relatos de diversos efeitos positivos. No entanto, muitos dos resultados obtidos sobre 
as estratégias nutricionais e seus benefícios são inconclusivos e limitados, isso por causa 
da pouca quantidade de estudos para cada dieta, pequena população amostral, ausência 
de uma padronização metodológica que impossibilita efeitos comparativos mais fidedignos, 
além de que os sintomas variam bastante entre as crianças com TEA. 

Apesar de um considerável interesse em pesquisas relacionadas a intervenções 
dietéticas voltadas para o autismo, não existe consenso sobre a terapia nutricional ideal, 
com isso, mais estudos clínicos são necessários.
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