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O QUE É O TRANSTORNO DOO QUE É O TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA (TEA)ESPECTRO AUTISTA (TEA)

     0 Transtorno do Espectro Autista
(TEA) trata-se de um transtorno global
do desenvolvimento, classificado em
níveis de suporte e que pode afetar o
desempenho de funções e habilidades
da comunicação, aprendizagem e
interação social.

11

     O autismo não é doença e pode ser
diagnosticado. Apesar de não existir
uma cura, com o apoio de abordagens
terapêuticas e intervenções
adequadas, quem tem autismo pode
aprender, se desenvolver e ter mais
qualidade de vida.

PÁG. 1PÁG. 1
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     O primeiro passo para isso, deve ser
identificar os seus sinais o mais cedo possível,
permitindo que o tratamento seja mais
eficiente. 

     Dessa forma, pode-se garantir que a
pessoa dentro do espectro desenvolva suas
potencialidades, seja incluída e possa
participar efetivamente das mais variadas
atividades da vida, como aprender
habilidades, frequentar espaços de lazer, ter
participação social, e viver com menos
limitações.

PÁG. 2PÁG. 2
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     Os sinais e sintomas do
autismo se manifestam nos
primeiros anos de vida, podendo
ser notados já após o nascimento. 

SINAIS PRECOCES DOSINAIS PRECOCES DO
AUTISMOAUTISMO

     Contudo, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
esclarece que, na maioria dos casos, os sintomas são
percebidos de forma mais consistente entre os 12 e 24
meses de idade. 

22

     Apesar disso, o diagnóstico ainda ocorre, em média,
apenas aos 4 ou 5 anos de idade, o que gera prejuízo.  
Como destaca a SBP, a descoberta e intervenção precoce
podem gerar ganhos significativos.

PÁG. 3PÁG. 3
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PRINCIPAIS SINAIS EPRINCIPAIS SINAIS E
SINTOMASSINTOMAS
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PRINCIPAIS SINAIS
E SINTOMAS

Pouca ou nenhuma
vocalização

Baixo contato visual e
dificuldade no olhar sustentado  

Baixa frequência
de sorriso e

reciprocidade
social  

Interesse excessivo
em objetos, ações ou
atividades específicas

Incômodo incomum
com sons altos 

Incômodo com o toque
e realização

movimentos repetitivos

33 PÁG. 4PÁG. 4
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A CAUSA (ETIOLOGIA) DOA CAUSA (ETIOLOGIA) DO
TEATEA

     As causas do TEA ainda não estão bem esclarecidas, mas
já se sabe que estão associadas a fatores ambientais e
genéticos. Estima-se que a herança genética possa variar de
37% até mais de 90% dos casos. 

44 PÁG. 5PÁG. 5

     A ação de fatores genéticos é influenciada ou
intensificada por fatores de risco ambientais, incluindo  
idade avançada dos pais no momento da concepção,
intercorrências durante a gestação, exposição a certas
medicações durante o período pré-natal, nascimento
prematuro e baixo peso ao nascer.
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TEA É MAIS COMUM EMTEA É MAIS COMUM EM
MENINAS OU MENINOS?MENINAS OU MENINOS?
ENTENDA.ENTENDA.  

     Na verdade, é  possível que ele seja apenas menos
identificado no sexo feminino, reforçando a importância de
se observar com mais atenção as pessoas desse sexo, a fim
de se evitar casos subdiagnosticados. 

     Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais - 5.ª edição (DSM-5), o TEA é
diagnosticado quatro vezes mais no sexo masculino do que
no feminino. 

55 PÁG. 6PÁG. 6
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     Diante da suspeita de autismo, é importante
encaminhar o indivíduo para a unidade básica de saúde,
para avaliação da equipe da atenção primária, que
mediante a necessidade, direcionará à atenção
especializada.

QUAIS PROFISSIONAISQUAIS PROFISSIONAIS
PROCURAR?PROCURAR?66 PÁG. 7PÁG. 7

     Dessa forma, torna-se fundamental uma análise por
uma equipe multidisciplinar composta por pediatra,
neuropediatra e psiquiatra infantil, além do
acompanhamento com psicólogos, fonoaudiólogos,  
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e demais
profissionais. A utilização da avaliação biopsicossocial pode
ser uma opção mais adequada, a fim de se elaborar um
plano terapêutico adequado às necessidades especificas de
cada pessoa.
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     O primeiro passo para o diagnóstico pode ser dado por
cuidadores e pediatras ao suspeitarem de atrasos no
desenvolvimento.

O DIAGNÓSTICO DO TEAO DIAGNÓSTICO DO TEA77 PÁG. 8PÁG. 8

     Dessa forma, é possível detectar sinais do autismo logo
nos primeiros meses de vida, por meio da presença de
dificuldade na aquisição do sorriso social (por volta das 6 a
8 semanas), desinteresse na face dos pais ou de cuidadores,
olhar não sustentado ou até mesmo ausente durante as
mamadas.

     Em consultas de rotina, o
pediatra pode identificar
possíveis casos, a partir
dessas suspeitas, e
encaminhar o paciente para
um especialista para confirmar
ou descartar o diagnóstico.
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     Entre os 4 e 6 meses, espera-se que o bebê
responda aos estímulos sociais e que
estabeleça contato visual. A ausência dessas
habilidades pode ser um indicativo de alerta.

     Por volta dos 9 meses, a falta de balbucio, de
troca de expressões faciais e do uso de gestos
comunicativos, como apontar, também pode ser um
sinal precoce.

PÁG. 09PÁG. 09

     Aos 12 meses, a ausência de resposta ao nome e a falta
de interesse em interações sociais são marcos importantes a
serem observados.
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     Já na fase pré-escolar ou escolar, pode-se
observar atrasos na fala (como ausência de
palavras aos 16 meses ou frases espontâneas
aos 24 meses) e dificuldades na interação
social com outras crianças, como falta de
interesse em brincadeiras compartilhadas ou
dificuldade em compreender emoções e
expressões faciais.

PÁG. 10PÁG. 10
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COMORBIDADESCOMORBIDADES
ASSOCIADASASSOCIADAS

Transtorno de
ansiedade 

Deficiência
intelectual

Transtorno
obsessivo

compulsivo

Episódios de
depressão 

Transtorno de
déficit de atenção
e hiperatividade

COMORBIDADESCOMORBIDADES
ASSOCIADAS AO TEAASSOCIADAS AO TEA88 PÁG. 11PÁG. 11
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NÍVEIS DE SUPORTE NONÍVEIS DE SUPORTE NO
AUTISMOAUTISMO99 PÁG. 12PÁG. 12

1

2

3
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     Estudar é um direito da pessoa com TEA. Entretanto, é
preciso considerar que, além da possibilidade de deficiência
intelectual, as dificuldades de comunicação e de interação
social podem ser um obstáculo à aprendizagem, sobretudo
porque aprender, no ambiente escolar, significa estar
mergulhado num contexto de interação social, no qual a
convivência com colegas e professores é indispensável.

O APRENDIZADO DEO APRENDIZADO DE
PESSOAS COM TEAPESSOAS COM TEA1010 PÁG. 13PÁG. 13

    Diante disso, é imprescindível que a pessoa com TEA
receba atendimento num ambiente escolar adaptado às suas
particularidades e necessidades. 
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4     Nesse sentido a SBP, reforça a importância
de adequações escolares em relação ao
conteúdo e planejamento pedagógico, com a
presença de mediador escolar a fim de
potencializar a aprendizagem e socialização
com seus colegas. 

PÁG. 14PÁG. 14

    Além disso, A lei federal 12.764 de 2012 garante a
crianças com TEA um acompanhante especializado em sala
de aula, sendo obrigatório quando a criança tem
dificuldade de aprendizagem. 
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DISTÚRBIOS DO SONO NODISTÚRBIOS DO SONO NO
TEATEA

     Com isso, é importante estabelecer
uma rotina noturna, como diminuir as
luzes do ambiente e reduzir o som ou
deixar o ambiente silencioso, além de
controlar o tempo de tela, a fim de se
criar um ambiente favorável para uma
boa noite de sono. 

     É muito comum que crianças com autismo apresentem
distúrbios do sono, tendo como queixas frequentes a
dificuldade em adormecer.

1111 PÁG. 15PÁG. 15
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GERENCIANDO CRISESGERENCIANDO CRISES
AGRESSIVASAGRESSIVAS1212 PÁG. 16PÁG. 16

            Primeiro, é importante entender as causas dessas
crises. Muitas vezes são desencadeadas por estímulos
sensoriais intensos, mudanças na rotina ou dificuldades de
comunicação. Dessa forma é importante seguir tais
estratégias: 

Manter uma rotina consistente e
oferecer previsibilidade ajudam a
reduzir a ansiedade;
Usar técnicas de relaxamento e
melhorar as habilidades de
comunicação;

Utilizar sistemas de comunicação alternativa, como cartões
de imagens para ajudar a reduzir frustrações associadas
com a dificuldade de se expressar.
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    É fundamental que a família  crie estratégias para
introduzir novos alimentos, como:

CONTORNANDO ACONTORNANDO A
SELETIVIDADE ALIMENTARSELETIVIDADE ALIMENTAR1313 PÁG. 17PÁG. 17

Estabelecer uma rotina alimentar
para ampliar o repertório de
produtos ingeridos e a adesão;
Fazer acompanhamento
nutricional com especialista, para
planejar uma dieta adequada às
necessidades nutricionais,  
contornando a seletividade
alimentar.

Apresentar o alimento a partir das suas diferentes
texturas, cheiros e aparência;
Respeitar a aceitação da criança diante daquele novo
alimento;
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      Tenha acesso ao nossos materiais exclusivos e
gratuitos! O grupo de pesquisa LAVIMPI-TEA confecciou
documentos de apoio para o dia-a-dia de crianças e
adolescentes com Autismo. São eles:

Rotina visual do dia;
Rotina visual das terapias;
Tabela de registro de comportamentos interferentes;
Tabela visual de Agora e Depois;
Rotina visual do uso do banheiro.

    Esses materiais estão disponíveis através do QR-CODE
abaixo, com informações de uso, finalidade do material e
instruções para confeccção. 

MATERIAL EXCLUSIVOMATERIAL EXCLUSIVO

      Aponte a câmera do seu celular para o
 QR-CODE abaixo e tenha acesso a todos os materiais: 
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APOIO:APOIO:

Ropi é mascote do LAVIMPI-TEA. 
O elefante é um animal muito inteligente, sensível, carinhoso e
sociável. Tem comportamentos como brincadeiras, demonstração
de emoções, luto e estereotipias. Simboliza força, sabedoria,
longevidade e boa sorte. Sua presença imponente representa a
capacidade de enfrentar desafios com inteligência e firmeza. As
fêmeas mais velhas desempenham um papel muito importante no
grupo sendo “chefes” e disciplinando os elefantes mais jovens.

NOSSO MASCOTENOSSO MASCOTE
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PESQUISA DE SATISFAÇÃOPESQUISA DE SATISFAÇÃO

      Aponte a câmera do seu celular para o QR-
CODE abaixo e tenha acesso ao questionário: 

      Já que você está tendo acesso a essa cartilha do
Autismo do projeto LAVIMPI-TEA, gostaríamos que
participasse de uma breve pesquisa. Você também pode
conhecer os outros volumes dessa edição falando sobre
outras questões relacionadas com o Autismo. 

     Por favor, responda nossas perguntas sobre a
qualidade e relevância do material para você! Abaixo,
através do QR-CODE, você terá acesso ao link de um
formulário. Só vai levar uns 5 minutinhos! 

Agradecemos sua colaboração! 



MAIS INFORMAÇÕESMAIS INFORMAÇÕES

Centros de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi)
Unidades públicas especializadas no atendimento de crianças e

adolescentes com transtornos mentais, incluindo TEA.
Serviços: Acompanhamento psicológico, psiquiátrico, terapias e

suporte familiar.

Endereços: Há várias unidades, consulte a mais próxima de
você.

Como acessar: Procure a unidade básica de saúde (UBS) mais
próxima para encaminhamento.

     No Rio de Janeiro, há opções de atendimento gratuito
para pessoas com TEA oferecidas pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) e por instituições filantrópicas ou sem fins
lucrativos:
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MAIS INFORMAÇÕESMAIS INFORMAÇÕES

Associação de Amigos do Autista (AMA-RJ)
Endereço: Rua Bambina, 104 - Botafogo, RJ

Telefone: (21) 2295-2121.
Serviços: Oferece atendimento gratuito ou a preços acessíveis,

incluindo terapias, workshops e suporte às famílias.
Como acessar: Entre em contato diretamente para verificar

disponibilidade.

APAE Rio (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais)
Endereço: Rua do Lavradio, 64 - Centro, RJ

Telefone: (21) 2215-6111.
Site: APAE Rio.

Serviços: Diagnóstico, terapias e inclusão social gratuitos ou a
preços acessíveis.

Como acessar: Entre em contato para verificar disponibilidade e
agendamento.

Centro de Referência em Autismo (CRA)
Endereço: Rua do Lavradio, 64 - Centro, RJ

Telefone: (21) 2215-6111.
Serviços: Diagnóstico, tratamento e suporte gratuito para

pessoas com TEA.
Como acessar: Encaminhamento via SUS ou contato direto.
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Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)
Endereço: Avenida Rui Barbosa, 716 - Flamengo, RJ

Telefone: (21) 2554-1700.
Serviços: Atendimento multidisciplinar gratuito para crianças e
adolescentes com TEA, incluindo diagnóstico, acompanhamento

médico e terapias.
Como acessar: Encaminhamento via SUS ou agendamento

direto.

Hospital Municipal Jesus
Endereço: Avenida 28 de Setembro, 77 - Vila Isabel, RJ

Telefone: (21) 2563-9032.
Serviços: Atendimento psiquiátrico e psicológico gratuito para

crianças e adolescentes com TEA.
Como acessar: Encaminhamento via SUS.

Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues
Endereço: Rua Píndaro de Carvalho Rodrigues, 168 - Botafogo,

RJ 
Telefone: (21) 2295-2121.

Serviços: Atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito.
Como acessar: Encaminhamento via SUS.
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