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RESUMO 
 

A presente pesquisa visa estudar as políticas públicas voltadas às crianças 
(consideradas aquelas de até doze anos de idade incompletos, nos termos do Art. 2º 
da Lei nº 8.069/1990) com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A concepção de 
pessoa com autismo relaciona-se com dificuldades e limitações que impactam na sua 
comunicação, interação social, imaginação e comportamentos, questões que lhes 
podem causar prejuízos no desenvolvimento social e intelectual. Por esta razão, a 
intervenção precoce e o tratamento clínico e terapêutico podem trazer ao autista uma 
integração social adequada e qualidade de vida com dignidade, além de promover o 
desenvolvimento social. Nesse sentido, o presente estudo não só analisa, na 
percepção dos atores sociais entrevistados, os efeitos das políticas públicas entre 
aquelas desenvolvidas nas áreas da saúde, bem como os relaciona ao 
desenvolvimento regional. Destacam-se, como questões centrais discutidas no 
presente estudo, as divergências entre as políticas de atenção ao autista no Sistema 
Único de Saúde (SUS) e a realidade dos Centros Especializados em Reabilitação 
(CER) e o direito às múltiplas terapias e tratamentos, bem como ao diagnóstico 
precoce. Ademais, a pesquisa analisa: (a) aspectos teóricos do autismo (ressaltando-
se que, a partir da 5ª Edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais, o autismo passou a englobar o chamado Transtorno do Espectro Autista - 
TEA); (b) as suas diversas formas de manifestações, sintomas, graus e dificuldades 
de qualificação, razão pela qual se fala em “espectro”; (c) as dificuldades de obtenção 
de diagnóstico precoce; (d) opções terapêuticas e métodos de abordagem do TEA 
que são utilizados por profissionais da área da psicologia, da fonoaudiologia e da 
terapia ocupacional, dando-se prioridade à terapia de Análise Comportamental 
Aplicada ou “Applied Behavior Analysis” (ABA), que possui evidências científicas e 
vem se mostrando um método com resultados satisfatórios, haja vista que trabalha 
intensivamente com as habilidades necessárias para que o indivíduo diagnosticado 
com autismo se torne independente e tenha a melhor qualidade de vida possível, 
razão pela qual não foram selecionados outros métodos. O presente estudo se vale 
de pesquisa qualitativa a fim de investigar sobre a efetividade de políticas públicas 
para crianças com autismo, na percepção dos atores sociais envolvidos com o TEA. 
Considerando que análises apontam na inadequação de políticas públicas aplicadas 
de forma generalizada à pessoa com deficiência, tornando inespecífico o atendimento 
à pessoa com autismo, a pesquisa realizada tem por meta a avaliação de políticas 
públicas, propondo, também, eventuais ajustes ou nova modelagem para o 
tratamento da pessoa com autismo. Foram identificados subtemas relevantes, como o 
número insuficiente de profissionais especializados, a falta de diagnóstico precoce, a 
inadequação dos serviços prestados, a negativa de atendimento pela rede privada de 
saúde e a necessidade de judicialização. Além disso, foi observado que questões 
cruciais, como a intervenção precoce, o tratamento clínico e terapêutico nos primeiros 
anos de vida da criança com autismo e os direitos à inclusão, apesar de estarem 
dispostos em leis específicas, ainda carecem de efetiva implementação. Assim, a 
análise de políticas públicas de saúde direcionadas a crianças com autismo pode 
resultar em propostas de melhorias que visem ao incremento das capacidades destas 
crianças, com o intuito de se tornarem adultos com oportunidades sociais, livres e 
capazes de exercerem suas escolhas e promovendo o desenvolvimento de uma 
sociedade.    
 
Palavras-chave: Autismo. Criança. Políticas Públicas. Inclusão. Efetividade. 



ABSTRACT 
 
This research aims to study public policies aimed at children (considered those up to 
twelve years of age, in accordance with Article 2 of Law No. 8,069/1990) with Autism 
Spectrum Disorder (ASD). The concept of a person with autism is related to 
difficulties and limitations that impact their communication, social interaction, 
imagination and behavior, issues that can cause harm to their social and intellectual 
development. For this reason, early intervention and clinical and therapeutic 
treatment can bring autistic people adequate social integration and a quality of life 
with dignity, in addition to promoting social development. In this sense, the present 
study not only analyzes, in the perception of the social actors interviewed, the effects 
of public policies among those developed in the areas of health, as well as relating 
them to regional development. The main issues discussed in this study are the 
divergences between the policies of care for autistic people in the Unified Health 
System (SUS) and the reality of the Specialized Rehabilitation Centers (CER) and 
the right to multiple therapies and treatments, as well as as well as early diagnosis. 
Furthermore, the research analyzes: (a) theoretical aspects of autism (noting that, 
from the 5th Edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
autism began to encompass the so-called Autism Spectrum Disorder - ASD); (b) its 
different forms of manifestations, symptoms, degrees and difficulties of qualification, 
which is why we talk about “spectrum”; (c) the difficulties in obtaining an early 
diagnosis; (d) therapeutic options and methods of approaching ASD that are used by 
professionals in the field of psychology, speech therapy and occupational therapy, 
giving priority to Applied Behavior Analysis therapy or “Applied Behavior Analysis” 
(ABA), which has scientific evidence and has proven to be a method with satisfactory 
results, given that it works intensively with the skills necessary for the individual 
diagnosed with autism to become independent and have the best possible quality of 
life, which is why no other methods were selected. The present study uses qualitative 
research in order to investigate the effectiveness of public policies for children with 
autism. Considering that analyzes point to the inadequacy of public policies applied 
in a generalized way to people with disabilities, making care for people with autism 
non-specific, the research carried out aims to evaluate public policies, also proposing 
possible adjustments or new modeling for the treatment of people with autism. 
Relevant subtopics were identified, such as the insufficient number of specialized 
professionals, the lack of early diagnosis, the inadequacy of the services provided, 
the denial of care by the private health network and the need for judicialization. 
Furthermore, it was observed that crucial issues, such as early intervention, clinical 
and therapeutic treatment in the first years of a child's life with autism and the rights 
to inclusion, despite being set out in specific laws, still lack effective implementation. 
Thus, the analysis of public health policies aimed at children with autism can result in 
proposals for improvements aimed at increasing the capabilities of these children, 
with the aim of becoming adults with social opportunities, free and capable of 
exercising their choices and promoting the development of a society. 
  
Keywords: Autism. Child. Public policy. Inclusion. Effectiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A pessoa com autismo possui dificuldades e limitações que impactam 

na comunicação, interação social, imaginação e comportamentos, fatores que 

podem causar prejuízos em seu desenvolvimento social e intelectual. 

Nos termos da Lei nº 12.764/2012 (BRASIL, 2012), que instituiu a 

“Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista”, também denominada de Lei Berenice Piana, considera-se pessoa com 

transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada 

por deficiência da comunicação e interação sociais, assim como pela presença de 

padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. 

Com efeito, essas dificuldades e limitações, que impactam na 

comunicação, interação social, imaginação e comportamentos, podem causar 

prejuízos no desenvolvimento social e intelectual destas pessoas. Por essa razão, a 

intervenção precoce e o tratamento clínico e terapêutico podem trazer, ao autista, 

socialização adequada e qualidade de vida com dignidade. 

O interesse de realizar a pesquisa científica nasce da combinação do 

apontado com a vivência do pesquisador como pai de uma criança com autismo. 

Nesse contexto, destacam-se, como fatores que também motivaram o 

desenvolvimento da pesquisa, o contato com outros pais, os relatos sobre as 

dificuldades enfrentadas em ter acesso e ver efetivados os direitos das pessoas com 

o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a observação analítica dessa realidade. 

Assim, a presente pesquisa traz como objeto de estudo as descrições, 

as razões, os desafios, as análises e as possibilidades da implantação e da 

reavaliação das políticas públicas na área da saúde, que tenham por objetivo 

promover a cidadania, a justiça e o desenvolvimento humano e social das crianças 

com autismo. 

A presente pesquisa é relevante porque tem o intuito de identificar e 

analisar quais são as políticas públicas em saúde aplicadas ao tratamento e inclusão 

social da criança com autismo, compreendendo se de fato são eficazes como 

instrumento de dignidade. Além disso, a pesquisa também possui, como finalidade, 

a sugestão de modificações no âmbito das políticas públicas em saúde direcionadas 
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às crianças com autismo, com o viés voltado para uma maior amplitude de acesso 

aos tratamentos médicos e terapêuticos. 

Seguramente o estudo pode contribuir em uma maior discussão e 

conhecimento sobre as necessidades da criança com autismo, principalmente no 

que se refere à relevância de uma intervenção cada vez mais precoce dos 

profissionais especializados. 

Consequentemente, destaca-se que o tema relacionado à atenção das 

políticas públicas voltadas às crianças com autismo, sobretudo na área da saúde, 

está em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

(ODS), principalmente quanto ao ODS nº 10 – Redução das Desigualdades 

(NAÇÕES UNIDAS BRASIL, [2020]).  

Registra-se, ainda, que a Lei nº 12.764/2012 (BRASIL, 2012), em seu 

Art. 1º, § 2º, equiparou os direitos das pessoas com TEA aos direitos da pessoa com 

deficiência. 

Assim, todo arcabouço de direitos direcionados à pessoa com 

deficiência, que estão presentes na Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) –, são extensíveis à pessoa com 

autismo.  

Acrescenta-se que, mais recentemente, por intermédio da Lei nº 

13.977/2020 – Lei Romeo Mion (BRASIL, 2020) –, foi instituída a Carteira de 

Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). 

Não há dúvidas, nesse contexto, que houve avanços significativos 

relacionados à criança com autismo, não apenas no mundo jurídico, mas, 

principalmente, no aspecto do desenvolvimento social, apoiado no princípio da 

dignidade humana, posto que se trata de um marco na luta por direitos de liberdade 

e de igualdade. 

Ademais, a presente pesquisa perfaz um diálogo com a concepção de 

desenvolvimento construída por Amartya Sen (2010), para o qual não se pode 

identificar, em uma relação equacional direta, o desenvolvimento de uma população 

a fatores econômicos. Para o pensador, o desenvolvimento vai além de critérios 

meramente econômicos, compreendendo, também, a liberdade de escolha dos 
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cidadãos e a possibilidade de que esses possam desenvolver suas capacidades 

(SEN, 2010). 

Em relação ao problema de pesquisa, pretende-se responder à 

seguinte pergunta: quais as políticas públicas em saúde voltadas a crianças com 

autismo estão tendo êxito, principalmente no que diz respeito ao acesso aos 

tratamentos e terapias adequadas (na perspectiva dos atores sociais envolvidos), 

assim como no cumprimento dos direitos sociais dessa população? 

É possível apontar, como hipótese, que, embora se observe uma 

atuação do Poder Legislativo, com aprovação de normas que busquem garantir as 

reduções de desigualdades, infere-se que há uma fragilidade de políticas públicas 

em saúde, uma vez que são aplicadas de forma generalizada à pessoa com 

deficiência e, consequentemente, tornando inespecífico o atendimento à pessoa 

com autismo.  

Assim, para responder ao problema de pesquisa e confirmar ou não as 

hipóteses, o objetivo geral do estudo, diante do contexto, é identificar (na percepção 

dos atores pesquisados) as atuais políticas públicas em saúde voltadas às crianças 

com autismo, com a finalidade de apurar se elas, de fato, estão sendo efetivas, e se 

estão assegurando à criança com autismo os tratamentos necessários ao seu 

desenvolvimento e sua integração e inclusão na sociedade. 

Ademais, para cumprir os referidos objetivos específicos, a pesquisa 

busca:  

(a) demonstrar aspectos teóricos do autismo (ressaltando-se que, a 

partir da 5ª Edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o 

autismo passou a englobar o chamado Transtorno do Espectro Autista - TEA);  

(b) indicar as suas diversas formas de manifestações, sintomas, graus 

e dificuldades de qualificação – razão pela qual se fala em “espectro”;  

(c) exprimir as dificuldades de obtenção de diagnóstico precoce;  

(d) enunciar opções terapêuticas e métodos de abordagem do TEA que 

são utilizados por profissionais da área da psicologia, da fonoaudiologia e da terapia 

ocupacional, dando-se prioridade à terapia de Análise Comportamental Aplicada ou 

“Applied Behavior Analysis” (ABA), que possui evidências cientificas e vem se 

mostrando um método com resultados satisfatórios, haja vista que trabalha 
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intensivamente com as habilidades necessárias para que o indivíduo diagnosticado 

com autismo se torne independente e tenha a melhor qualidade de vida possível – 

motivo pelo qual não foram selecionados outros métodos. 

Com o intuito de se alcançarem os objetivos propostos, o estudo foi 

organizado e estruturado em 7 (sete) capítulos: 1 Introdução; 2 Olhar social para a 

criança com autismo: concepções e histórico; 3 As políticas de saúde como 

dimensão do desenvolvimento social; 4 Objetivos da pesquisa; 5 Material e método; 

6 Resultados e discussão; e 7 Considerações finais. 

No capítulo segundo (Olhar social para a criança com autismo), 

aborda-se a concepção do autismo, suas novas formas de diagnóstico e o olhar da 

sociedade para criança com autismo, com questões históricas que vão da 

intolerância e da ignorância até o momento atual, em que a legislação e a sociedade 

tratam a criança com autismo como cidadã, com dignidade. Foram utilizadas como 

fontes as concepções de Remédio, Schwartzman, Souza e Anache, Kerches, entre 

outras. 

No capítulo terceiro, apresenta-se a concepção de políticas públicas 

com um aprofundamento técnico, demonstrando, conforme autores especializados, 

que as políticas públicas voltadas para a garantia de direitos sociais são 

denominadas de políticas sociais. Em seguida, são elencadas as divergências entre 

as políticas de atenção ao autista no Sistema Único de Saúde (SUS) e a realidade 

dos Centros Especializados em Reabilitação (CER). Logo após, o capítulo traz 

alguns exemplos de políticas públicas direcionadas a crianças com autismo na área 

da saúde.  

O capítulo quarto traz o objetivo geral e os objetivos específicos. 

Já no capítulo quinto, são apresentados o material e o método. Indicou-

se o tipo de pesquisa, a população participante, os procedimentos de coleta de 

dados, a forma em que esses dados foram analisados e os aspectos éticos.  

No capítulo sexto, apresentam-se os resultados das entrevistas 

realizadas com 3 (três) profissionais liberais, quais sejam: 1 (um) psicólogo, 1 (um) 

fonoaudiólogo e 1(um) terapeuta ocupacional. A partir das transcrições das questões 

comuns a todos e de suas respostas, foi possível observar que a intervenção 

precoce e o início do tratamento clínico e terapêutico já nos primeiros anos de vida 
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são de fundamental importância e podem proporcionar ao autista uma integração 

social adequada e qualidade de vida com dignidade. Também foi estabelecido um 

diálogo entre os subtemas identificados e a literatura especializada sobre cada um 

dos assuntos.  

Por sua vez, o capítulo sétimo encerra a presente pesquisa com as 

considerações finais, concluindo que a efetiva implantação de políticas públicas 

resulta na promoção da cidadania, da justiça e do desenvolvimento humano e social 

das crianças com autismo.  

Sem dúvida alguma, o presente estudo não encerra e nem exaure o 

debate, nem tampouco o assunto. Apesar disso, esta pesquisa pode ajudar na 

discussão de problemas ligados à efetivação dos direitos sociais para crianças com 

autismo. 

Assim, a análise de políticas públicas de saúde direcionadas a crianças 

com autismo pode resultar em propostas de melhorias que visem ao incremento das 

capacidades destas crianças, com o intuito de se tornarem adultos com 

oportunidades sociais, livres e capazes de exercerem suas escolhas.  

Nos estudos de Amartya Sem (2010), a visão a respeito do 

desenvolvimento social deve ultrapassar as fronteiras econômicas. Neste sentido, 

traçando um paralelo com o objeto da pesquisa, fatores como um desenvolvimento 

digno e o respeito às diversidades são fundamentais para que a criança com 

autismo possa se tornar um adulto apto a exercer sua cidadania plena e sem sofrer 

privações econômicas e/ou sociais. Aliás, Sen (2010, p. 10), leciona que:  

 
[...] oportunidades sociais de educação e assistência médica, que podem 
requerer ação pública, complementam oportunidades individuais de 
participação econômica e política e também favorecem nossas iniciativas 
para vencer privações. 

 

Ademais, não se pode olvidar que, embora seja mais difícil para alguns 

grupos realizar seus direitos, o ideal de participação de todos na vida em sociedade 

é um dos pilares dos direitos humanos. As pessoas com autismo são um grupo 

vulnerável e as violações de seus direitos humanos e liberdades básicas, bem como 

a negação de seus direitos individuais, políticos, sociais e culturais são usuais em 
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todo o mundo tanto em instituições quanto na comunidade (VENTURA; MORAES; 

JORGE, 2013). 

Desta forma, se o desenvolvimento, nas concepções de Sen (2010), 

está umbilicalmente ligado às liberdades, e se essas dependem, entre outros 

determinantes, dos aspectos sociais e econômicos, promover políticas públicas 

locais eficazes para as crianças com autismo é proporcionar, sem sombra de 

dúvidas, o desenvolvimento regional. 
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2 OLHAR SOCIAL PARA A CRIANÇA COM AUTISMO: 
CONCEPÇÕES E HISTÓRICO 

 
Eugene Bleurer, em 1911, ao estudar pacientes com quadro de 

esquizofrenia, foi o primeiro a utilizar o termo autismo, para designar “[...] perda de 

contato com realidade com dificuldade ou impossibilidade de comunicação.” (apud 

ASSUNÇÃO JÚNIOR; KUCZYNSKI, 2018, p. 19). 

Por sua vez, os primeiros relatos científicos que se tem conhecimento 

sobre o autismo foram escritos por Leo Kranner, em 1943, e Hans Asperger, em 

1944 (apud ASSUNÇÃO JÚNIOR; KUCZYNSKI, 2018, p. 19). 

No ano de 2013, a Associação Psiquiátrica Americana (APA) 

publicou a quinta edição do Manual (DSM-V), alterando a denominação de 

diversos quadros clínicos associados aos Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, de modo a englobá-los pela expressão “transtorno do espectro 

autista” (REMÉDIO, 2021, p. 102-103). 

Entende-se, dessa forma, o transtorno do espectro autista (TEA) como 

um transtorno neurobiológico de início precoce (antes dos 3 anos de idade), com 

causas multifatoriais, que resulta em prejuízos de gravidade variável, afetando os 

domínios da interação social, comunicação, comportamento e alterações sensoriais 

(SCHWARTZMAN, 2018, p. 15). 

Nos termos da Lei nº 12.764/2012 (BRASIL, 2012), que instituiu a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista, também denominada de Lei Berenice Piana, considera-se pessoa com 

transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada 

nas seguintes formas: 

 
I - Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da 
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação 
verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade 
social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível 
de desenvolvimento; ou 
II - Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 
atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva 
aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses 
restritos e fixos. 
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O Transtorno do Espectro Autista é uma síndrome comportamental que 

tem, como principal característica, um importante déficit na interação social. O 

autista manifesta comportamentos repetitivos e estereotipados e apresenta 

comprometimento no desenvolvimento da linguagem, afetando sua comunicação e, 

consequentemente, sua relação com outras pessoas. Trata-se de um espectro, pois 

há uma vasta diversidade na apresentação de suas características, sendo que cada 

autista apresenta uma maneira de ser muito singular com diferentes níveis de 

manifestações dos sintomas (VIEIRA; AMARAL; AMARAL, 2020). 

Para Souza e Anache (2020, p. 1036), o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) "[...] impacta a comunicação, a interação social, a imaginação e o 

comportamento do indivíduo, os quais podem causar prejuízos no desenvolvimento 

social e intelectual destas pessoas." 

Nessa senda, embora o enfrentamento da temática tenha poucas 

décadas, e não haja um consenso entre especialistas, o Transtorno do Espectro 

Autista: 

 
[...] se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de 
comprometimento no comportamento social, na comunicação e na 
linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são 
únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. (OPAS; OMS, 
[201-]). 
 

Quanto ao diagnóstico do autismo, observa-se que ele é clínico e 

baseado na identificação de fenótipos comportamentais. Além do exame direto, um 

protocolo diagnóstico adequado deve ser acompanhado de avaliação 

neuropsicológica e de linguagem (SCHWARTZMAN, 2018). 

No que diz respeito ao tratamento, não há medicamentos eficazes. 

Dessa forma, a criança com autismo deve ser atendida através de proposta 

multiprofissional, dando-se ênfase para a psicologia comportamental, por meio da 

Análise do Comportamento Aplicada (ABA), para fonoterapia e para terapia 

ocupacional (SCHWARTZMAN; BRUNONI, 2018).  

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) passou a constar na nova 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde, a CID-11, recentemente lançada pela Organização Mundial de Saúde 
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(OMS), com um código próprio, o “6A02 – Transtorno do ESPECTRO DO AUTISMO 

(TEA)” (KERCHES, 2022).  

Araújo, Veras e Varella (2019) classificam o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) como uma desordem do neurodesenvolvimento. Assim, é muito 

comum utilizar a nomenclatura “atípico” para identificar as pessoas que estão dentro 

do espectro, assim como também esta terminologia é utilizada para pais e familiares 

dos autistas, ou seja, “família atípica”, “pais atípicos”, entre outros.  
A mencionada Lei nº 12.764/2012 (BRASIL, 2012), em seu Art. 1º, § 2º, 

considera, para todos os efeitos legais, a pessoa com transtorno do espectro autista 

como pessoa com deficiência. Assim, todo arcabouço de direitos direcionados à 

pessoa com deficiência são extensíveis à pessoa com autismo.  

Acrescenta-se que, mais recentemente, por intermédio da Lei nº 

13.977/2020 – Lei Romeo Mion (BRASIL, 2020) –, foi instituída a Carteira de 

Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). 

 

2.1 GRAUS DO AUTISMO 

 

Quanto aos graus do autismo, em princípio se usava a terminologia 

leve, moderado e grave. Atualmente, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM), que está em sua 5ª edição, divide o TEA em nível 1, 2 

ou 3, com base nos níveis de apoio e de intervenção que a pessoa com autismo 

precisa receber (GAIATO, 2018). 

Assim, os níveis de suporte do autismo se caracterizam da seguinte 

forma (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014): 

- Nível 1 (requer suporte): Sem suporte local, o déficit social ocasiona 

prejuízos. Há dificuldades em iniciar relações sociais e claros exemplos de respostas 

atípicas e sem sucesso no relacionamento social. Observa-se interesse diminuído 

pelas relações sociais. Rituais e comportamentos repetitivos interferem, 

significativamente, no funcionamento em vários contextos. Tendência a resistir às 

tentativas de interrupção dos rituais e ao redirecionamento de seus interesses fixos. 

- Nível 2 (requer suporte grande): graves déficits em comunicação 

social verbal e não verbal que aparecem sempre, mesmo com os suportes, em 
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locais limitados. Observam-se respostas reduzidas ou anormais ao contato social 

com outras pessoas. Evidenciam-se, também, preocupações ou interesses fixos 

frequentes, perceptíveis a um observador casual, e que interferem em vários 

contextos. Quando rotinas são interrompidas, geram-se desconforto e frustração, 

condições que dificultam o redirecionamento dos interesses restritos. 

- Nível 3 (requer suporte intenso): graves déficits em comunicação 

verbal e não verbal, de modo a causar graves prejuízos no funcionamento social; 

interações sociais muito limitadas e mínima resposta social ao contato com outras 

pessoas. Preocupações, rituais imutáveis e comportamentos repetitivos que 

interferem muito com o funcionamento em todas as esferas. Intenso desconforto 

quando rituais ou rotinas são interrompidas, com grande dificuldade no 

redirecionamento dos interesses ou de se dirigir para outros rapidamente. 

 

2.2 DAS TERAPIAS E INTERVENÇÕES DESTINADAS ÀS CRIANÇAS COM 
AUTISMO 

 

Independentemente do grau, o “[...] TEA requer tratamento por trazer 

importantes prejuízos para a vida da pessoa e por se constituir como condição 

crônica.” (ARAÚJO; VERAS; VARELLA, 2019, p. 90). 

Entre as terapias especializadas indicadas às crianças com autismo, o 

Ministério da Saúde, por intermédio do documento “LINHA DE CUIDADO PARA A 

ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO E 

SUAS FAMÍLIAS NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE” (BRASIL, 2015), apresenta 5 (cinco) linhas terapêuticas para o 

atendimento em reabilitação ao TEA: (1) Tratamento Clínico de Base Psicanalítica; 

(2) Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA); (3) 

Comunicação Suplementar e Alternativa (CSA); (4) Integração Sensorial; e (5) 

Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo 

(TEACCH). 

Em que pese a louvável intenção do Ministério da Saúde em 

oportunizar diversos tipos de tratamento, com intuito de respeitar as demandas 

variadas e que podem exigir a presença de vários profissionais, especialistas e 
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autores de renome “[...] destacam que a ABA é a abordagem que apresenta maior 

suporte de estudos de alta qualidade.” (ARAÚJO; VERAS; VARELLA, 2019, p. 96). 

Corroborando com o acima mencionado, Rogers, Dawson e Vismara 

(2012, p. 183-184) apontam que “[...] os métodos de Ensino por Tentativas 

Discretas, Pivotal Response Treatment, e o Modelo Denver de Intervenção Precoce 

(ESDM), Reciprocal Imitation Training, Mileu Teaching e Incidental Teaching todos 

utilizam os princípios ABA.” 

Aliás, a terapia ABA – que é a análise comportamental aplicada (do 

inglês Applied Behavior Analysis) – consiste na “[...] utilização de práticas de ensino 

que proveem do estudo da aprendizagem para ensinar ou alterar comportamentos.” 

(ROGERS; DAWSON; VISMARA, 2012, p. 183). 

Com efeito, em razão dos argumentos apontados é que o presente 

estudo utilizarará, como base para análise e propostas de políticas públicas, a 

terapia ABA.  

Destaca-se que o tratamento, nos termos da linha de cuidado 

publicada pelo Ministério da Saúde, deve incluir procedimentos realizados em 

clínica, assim como nos diferentes contextos da pessoa com autismo, como na 

escola, em casa, e nas atividades de rotina das crianças com TEA (PARANÁ, 

2023). 

Conforme DIRETRIZES DE ATENÇÃO À REABILITAÇÃO DA 

PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), documento 

elaborado pela sociedade civil e pelo governo brasileiro, coordenado pelo Ministério 

da Saúde, a atenção integral à pessoa autista envolve também articulação com sua 

parte educacional. Veja-se: 

 
[...] para que a atenção integral à pessoa com transtorno do espectro do 
autismo seja efetiva, as ações aqui anunciadas devem estar articuladas a 
outros pontos de atenção da Rede SUS (atenção básica, especializada e 
hospitalar), bem como aos serviços de proteção social (centros-dia, 
residências inclusivas, Cras e Creas) e de educação. (BRASIL, 2014, p. 6). 

 

Ademais, a abordagem por intermédio da ciência ABA preconiza que 

as intervenções no paciente devem ser feitas da forma mais naturalística possível, 
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ou seja, em ambiente clínico, domiciliar, escolar entre outros. Discorrendo sobre a 

análise do comportamento, Dittrich e Strapassom (2018, p. 60) apontam: 

 
[...] mas é importante destacar que, em princípio, os analistas do 
comportamento podem atuar em qualquer contexto no qual haja problemas 
comportamentais socialmente relevantes. Se o comportamento está em 
todos os lugares, o analista do comportamento também pode estar – seja 
como pesquisador, seja como prestador de serviços. 

 

Destaca-se que não há, no Brasil, dados estatísticos oficiais sobre o 

autismo. Em virtude da Lei nº 13.861 de 18 de julho de 2019 (BRASIL, 2019), tais 

números passarão a fazer parte do censo e o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), para computar tais informações (CAMILO; MESSIAS, 2020).    

É evidente que o transtorno do espectro autista (TEA) é um tema de 

grande relevância e complexidade, com implicações profundas para as vidas de 

inúmeras crianças e suas famílias. À medida que se analisa o olhar social 

direcionado a crianças com autismo, é possível perceber a urgência de compreender 

e melhorar as concepções e o histórico associados a esse transtorno. 

O estudo apresentado neste capítulo conduziu a uma compreensão 

mais profunda das características do TEA, incluindo seu início precoce e as 

múltiplas causas que podem contribuir para o seu desenvolvimento. Além disso, 

exploramos a natureza heterogênea do transtorno, que pode afetar os domínios da 

interação social, comunicação, comportamento e até mesmo alterações sensoriais 

em graus variados. Ficou claro que a individualidade de cada pessoa com autismo é 

fundamental para compreender suas necessidades e potenciais. 

A identificação do autismo por meio de fenótipos comportamentais 

destaca a importância do diagnóstico clínico e, ao mesmo tempo, nos desafia a 

avançar em direção a uma compreensão mais precisa das bases neurobiológicas do 

transtorno. A evolução dos critérios de diagnóstico, que agora consideram os graus 

do autismo (níveis 1, 2 ou 3), reflete uma abordagem mais holística e individualizada 

na avaliação das necessidades e níveis de apoio necessários para cada indivíduo. 

Isso ressalta a importância de uma abordagem centrada na pessoa e de 

intervenções adaptadas às suas necessidades específicas. 

No entanto, ao analisar o contexto brasileiro, um vazio de dados 

estatísticos oficiais sobre o autismo se torna aparente. Isso enfatiza a necessidade 
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premente de ações direcionadas para a coleta de informações e o desenvolvimento 

de políticas públicas voltadas para a assistência às pessoas com TEA. É essencial 

superar essa lacuna de conhecimento e garantir que as crianças com autismo 

recebam os recursos e o apoio de que necessitam. 

Observa-se, claramente, em conclusão a este este capítulo, a 

complexidade do desafio que se enfrenta ao melhorar o olhar social sobre as 

crianças com autismo. Trata-se de um desafio que exige a colaboração de 

profissionais, pesquisadores, educadores e a sociedade em geral. A jornada para 

uma compreensão mais profunda e compassiva do autismo está em andamento, e 

este estudo é um pequeno passo em direção a essa meta.  

Assim, fica o convite a todos os interessados a se unirem nessa 

jornada, a fim de criar um mundo mais inclusivo e acolhedor para as crianças com 

autismo e suas famílias. 
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3  AS POLÍTICAS DE SAÚDE COMO DIMENSÃO DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
Neste capítulo foi utilizada a pesquisa documental, que, conforme Gil 

(2017, p. 51) é aquela que se utiliza de “[...] documentos conservados em arquivos 

de órgãos públicos e instituições privadas, tais como associações científicas, igrejas, 

sindicatos, partidos políticos etc.” Aludido autor também esclarece que podem ser 

utilizados “[...] inúmeros outros documentos como cartas pessoais, diários, 

fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, boletins etc.” 

Aqui apresenta-se a concepção de políticas públicas com um 

aprofundamento técnico, demonstrando, conforme autores especializados, que as 

políticas públicas voltadas para a garantia de direitos sociais são denominadas de 

políticas sociais.  

Também são elencadas as divergências entre as políticas de atenção 

ao autista no Sistema Único de Saúde (SUS) e a realidade dos Centros 

Especializados em Reabilitação (CER).  

Logo após, o capítulo traz alguns exemplos de políticas públicas 

direcionadas a crianças com autismo na área da saúde. Nesse sentido, são tratados 

temas ligados ao atendimento das pessoas com autismo junto ao Sistema Público 

de Saúde, o SUS, como o direito ao atendimento multiprofissional (com psiquiatra ou 

neurologista infantil, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e 

terapeuta ocupacional) e ao tratamento na rede particular caso o governo não 

forneça o tratamento adequado e recomendado, além do direito ao fornecimento de 

medicamentos.  

Ainda no tema saúde, também serão estudadas as políticas públicas 

relacionadas ao acesso das crianças com autismo, usuárias de seguro de saúde 

privados, aos tratamentos e terapias junto aos Planos de Saúde e a abordagem 

quanto ao rol taxativo, no sentido de que as operadoras são obrigadas apenas a 

cobrir os procedimentos que estejam estipulados no rol definido pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS).  

O destaque está na questão de uma ineficiência governamental em 

atender essa população, seja no diagnóstico precoce, seja no fornecimento de 

tratamentos adequados com especialistas. 
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3.1   POLÍTICAS PÚBLICAS E SUAS CONCEPÇÕES 

 

Analisar políticas públicas direcionadas às crianças com autismo e 

propor melhorias, em programas sociais ou de saúde que busquem intervenções 

terapêuticas mais precocemente e de formas mais eficazes, é objetivar que crianças 

com TEA possam ter um futuro com maiores possibilidades de integração social, 

com adequada qualidade de vida e exercício pleno de sua cidadania. 

Evidencia-se, nesse sentido, o que Sen (2010, p. 163-164) chama de 

“condição de agente”, ou seja, a capacidade livre de agir do indivíduo, seguindo 

suas próprias escolhas e, em consequência, tornando-se um membro participativo 

em sociedade. 

A pesquisa, desse modo, articula desenvolvimento social e políticas 

públicas relacionadas a crianças com autismo.  

Medidas de intervenção precoce em crianças com autismo podem 

colaborar com uma melhor qualidade de vida da pessoa e reduzir os impactos 

sociais e privações econômicas que podem acarretar para sua família, assim como 

para o futuro da pessoa com autismo.  

Ademais, políticas públicas eficazes também podem evitar ou diminuir 

problemas de ordem social (principalmente nos setores de saúde e assistência 

social), na medida em que a pessoa com autismo pode ser produtiva e 

economicamente ativa, desde que haja acompanhamento e intervenções já nos 

primeiros anos de vida (LEOPOLDINO; COELHO, 2017). 

Com efeito, atitudes acima mencionadas podem contribuir efetivamente 

para a redução da pobreza e situações de desigualdade na sociedade. 

Desta feita, a desigualdade social, a qual, entre outros fatores, é uma 

das causas de privação de liberdades e de capacitações do indivíduo, pode ser 

minimizada por políticas públicas eficientes (CARVALHO, 2022). 

Para Secchi (2017, p. 2), “[...] uma política pública é uma diretriz 

elaborada para enfrentar um problema público.” Logo, “[...] a razão para o 

estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de um 

problema entendido como coletivamente relevante.” Ainda, de acordo com o 

pensador, política pública é um conceito abstrato que se materializa com 
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instrumentos concretos, como, por exemplo, leis, programas, campanhas, obras, 

prestação de serviços, subsídios, impostos e taxas, decisões judiciais, dentre muitos 

outros. 

Di Giovani (2008), por sua vez, aponta que as políticas públicas “[...] 

são intervenções planejadas do poder público com a finalidade de resolver situações 

problemáticas, que sejam socialmente relevantes.” 

Aqui, reforça-se a necessidade da participação da rede pública de 

saúde como um dos atores na aplicação de políticas públicas para crianças com 

autismo. Aliás, aprofundando-se na questão, a rede pública de saúde deve atuar na 

execução de um termo mais específico, chamado de políticas sociais. 

Assim, as políticas públicas que tratam de direitos sociais são 

conhecidas como políticas sociais.  

As políticas sociais podem ser conceituadas como “O conjunto das 

políticas públicas, voltadas para o campo da proteção social.” (DI GIOVANI, 2008). 

Ou seja, busca-se, por intermédio desse mecanismo, amparar os cidadãos por meio 

de um complexo sistema de proteção social (saúde, educação, assistência social, 

previdência social, entre outros). Destaca-se, nesse contexto, que a especificidade 

das políticas sociais em meio às demais expressões de políticas públicas é que, 

enquanto essas se definem pelo campo decisório, aquelas se definem pelos seus 

objetivos (DI GIOVANI, 2008). 

Desta forma, conclui-se que o desenvolvimento social se manifesta 

pelas políticas públicas efetivamente implementadas. 

 
3.2  DAS DIVERGÊNCIAS ENTRE AS POLÍTICAS DE ATENÇÃO AO AUTISTA 

NO SUS E A REALIDADE DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM 
REABILITAÇÃO (CER) 

 
No Brasil, as políticas públicas direcionadas ao acolhimento das 

pessoas com autismo desenvolveram-se tardiamente. Até o início do Século XXI 

(quando surgiram iniciativas governamentais de saúde mental para crianças a 

adolescentes), esta população encontrava apoio apenas em instituições 

filantrópicas, tais como a “Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais” (APAE) 

e a “Associação Pestalozzi” (CAVALCANTE, 2003). 



29 

 

   

 

O contexto histórico também apresenta atuação dos pais, haja vista a 

carência de recursos e instituições públicas destinadas ao amparo dos autistas. O 

grande exemplo deste fato é a Associação dos Amigos do Autista (AMA) criada em 

São Paulo, em 1983, por intermédio de um grupo organizado de pais (OLIVEIRA et 

al., 2017). 

Conforme diretrizes do Ministério da Saúde, as pessoas diagnosticadas 

com TEA devem ser atendidas nos mesmos pontos de atenção das deficiências 

intelectuais. Com efeito, dois documentos orientam e auxiliam o cuidado das 

pessoas com autismo, sendo eles: “Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa 

com Transtornos do Espectro do Autismo” e a “Linha de cuidado para atenção às 

pessoas com transtornos do espectro do autismo e suas famílias na Rede de 

Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde”. (BRASIL, 2014, 2015) 

No entanto, infelizmente, há contradições entre as cartilhas 

institucionais acima mencionadas.  

De um lado, o documento “Diretrizes de Atenção à Reabilitação da 

Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo” (BRASIL, 2014) aborda o autismo 

como pertencente ao campo das deficiências, apontando tratamento pela via da 

reabilitação. Por sua vez, a “Linha de cuidado para atenção às pessoas com 

transtornos do espectro do autismo e suas famílias na Rede de Atenção 

Psicossocial do Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 2015) reconhece o autismo 

como transtorno mental, pertencendo, desse modo, ao campo de cuidados da 

atenção psicossocial, com destaque para os CAPSi. (OLIVEIRA et al., 2017). 

 

Quadro 1 - Divergências entre as cartilhas institucionais: 

Diretrizes de Atenção à Reabilitação 
da Pessoa com Transtornos do 

Espectro do Autismo 

Linha de cuidado para atenção às 
pessoas com transtornos do 
espectro do autismo e suas 
famílias na Rede de Atenção 

Psicossocial do Sistema Único de 
Saúde 

REABILITAÇÃO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

CER CAPS 
Fonte: Elaborado por Fabrício Barcelos Vieira. 
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Gerou-se, assim, um debate em torno das formas de como a 

população autista deveria ser contemplada no rol de ações e serviços disponíveis no 

SUS, criando um cenário de diferenças e dissensos sobre os modos de cuidar das 

pessoas com autismo pela rede pública de saúde, fatores que provocam disputas 

desnecessárias e improdutivas. 

Tratando-se especificamente do tratamento pela via da reabilitação, a 

Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012) criou a 

“Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de 

Saúde”, a qual se organiza, especialmente, pelos componentes “Atenção básica” e 

“Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Ostomia 

e em Múltiplas Deficiências”. 

Por sua vez, referida atenção especializada conta, entre demais outros 

pontos de atenção, com os Centros Especializados em Reabilitação (CER). 

Nos termos da aludida Portaria, o CER se configura como um ponto da 

atenção especializado em reabilitação “que realiza diagnóstico, tratamento, 

concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva” (BRASIL, 2012). É 

organizado de 3 formas, conforme o número de modalidades de reabilitação 

(auditiva, física, intelectual e visual):  

(a) dois serviços de reabilitação habilitados - CER II;  

(b) três serviços de reabilitação habilitados - CER III; ou  

(c) quatro ou mais serviços de reabilitação habilitados - CER IV. 

 

Quadro 2 - Tipos de reabilitação oferecidos pelo CER: 

CER: TIPOS DE REABILITAÇÃO 

Auditiva 

Visual 

Física 

Intelectual 
Fonte:  Elaborado por Fabrício Barcelos Vieira. 

 

Ademais, conforme preceitua o Art. 19, em seu parágrafo 1º, da 

mencionada Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
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2012): “§ 1º O atendimento no CER será realizado de forma articulada com os 

outros pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde, através de Projeto 

Terapêutico Singular, cuja construção envolverá a equipe, o usuário e sua família”. 

Nos termos do “Instrutivo de reabilitação auditiva, física, intelectual e 

visual” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020, p. 8), elaborada pelo Ministério da Saúde, 

dentro da “Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no Âmbito do Sistema 

Único de Saúde”, o termo reabilitação: “[...] envolve a identificação dos problemas e 

necessidades da pessoa, a relação entre fatores relevantes do indivíduo e seu 

ambiente, a definição de metas, o planejamento, implantação de medidas e a 

avaliação de seus efeitos (OMS, 2012).” 

Com efeito, os Centros Especializados em Reabilitação (CER) 

configuram-se no componente especializado dentro da “Rede de Cuidados à Saúde 

da Pessoa com Deficiência”, no âmbito do SUS, devendo prestar o cuidado integral 

e qualificado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Entre esses cuidados, podemos destacar o serviço de “Estimulação 

Precoce às Crianças de 0 a 3 anos”, que faz o: 

  
[...] acompanhamento e intervenção clínico-terapêutica multiprofissional e 
interdisciplinar com bebês de alto risco e com crianças até os 3 anos de 
idade, com o objetivo de propiciar o desenvolvimento motor, cognitivo, 
sensorial, linguístico e social, excetuando-se os serviços de reabilitação 
auditiva habilitados em média complexidade [...]. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2020, p. 20). 

 

Nesse contexto, a “Estimulação Precoce às Crianças de 0 a 3 anos” 

configura-se em serviço relevante, razão pela qual deve ser iniciada 

imediatamente, “[...] não sendo recomendado aguardar confirmação diagnóstica, 

exceto nos casos em que a condição clínica da criança não permita” (BRASIL, 

2020, p. 15, 20). 

O “Instrutivo de reabilitação auditiva, física, intelectual e visual” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020, p. 51) aponta, ainda, que incumbe ao “Serviço de 

Reabilitação Intelectual” desenvolver:  

 
[...] ações voltadas para o desenvolvimento singular no âmbito do projeto 
terapêutico voltadas à funcionalidade, cognição, linguagem, sociabilidade e 
ao desempenho de habilidades necessárias para pessoas com deficiência 
intelectual e com Transtornos do Espectro Autista (TEA). 
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Assim, feitas as considerações, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), compete aos Centros Especializados em Reabilitação (CER) o 

acompanhamento das pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA). 

A título de ilustração, na realidade regional, o “Protocolo de 

Atendimento – CER II - Centro Especializado de Reabilitação – APAE de Franca” 

(ANEXO A), documento firmado entre o CER II (Centro Especializado em 

Reabilitação / APAE Franca), a U.A.C. (Unidade de Avaliação e Controle / Secretaria 

de Saúde de Franca) e o DRS VIII (Secretaria de Estado da Saúde / Ouvidoria), 

aponta o direcionamento de atendimento e funcionamento do CER II – APAE de 

Franca.  

Importante destacar que o CER II da cidade de Franca SP atua em 

parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) local, que é 

responsável por todo gerenciamento da unidade, sobretudo na contratação de 

colaboradores (que não são servidores da rede pública de saúde). 

Nessa continuidade, nos termos do retro mencionado “Protocolo de 

Atendimento – CER II - Centro Especializado de Reabilitação – APAE de Franca”, 

o CER II de Franca SP atua na “[...] habilitação e reabilitação da pessoa com 

deficiência intelectual e física [...]” (CER II; U.A.C.; DRS VIII, [2018], [p. 1]) 

(ANEXO A).   

O acesso ao CER II / APAE Franca se dá por 2 formas:  

(a) encaminhamento por intermédio da Atenção Básica, Atenção 

Especializada, e Hospitais de Referência vinculados ao SUS; 

(b) demanda interna da APAE, através da Escola de Educação 

Especial. 

A população abrangida reside nas cidades pertencentes à chamada 

“Região de Saúde Três Colinas”, composta por Franca e mais 9 municípios, 

totalizando cerca de 412.000 (quatrocentos e doze mil) habitantes.  

O CER II / APAE Franca atende, mensalmente, 200 (duzentos) 

usuários em Reabilitação Física e 200 (duzentos) usuários em Reabilitação 

Intelectual. 

Entre o público-alvo prioritário, entre várias outras deficiências, estão 

as pessoas com autismo (que se enquadram como usuários em Reabilitação 
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Intelectual). No entanto, o mesmo “Protocolo de Atendimento – CER II - Centro 

Especializado de Reabilitação – APAE de Franca” aduz não ser possível o 

atendimento de pessoas com doenças mentais, transtornos específicos do 

desenvolvimento das habilidades escolares e distúrbios do comportamento (TDAH, 

TOC, TOD, entre outros). 

No que diz respeito às “Regras de Atendimento”, o “Protocolo de 

Atendimento – CER II - Centro Especializado de Reabilitação – APAE de Franca” 

limita o tempo de permanência no serviço em até 2 anos. Após esse período, será 

reencaminhado para a rede, podendo ser novamente direcionado ao serviço ou ser 

acompanhado pela rede de atenção básica. 

Em estudo realizado sobre os impactos pós pandêmicos nos Centros 

Especializados em Reabilitação, demonstra-se que o CER não consegue suprir a 

demanda de crianças com autismo, além de identificar-se um aumento das 

limitações na participação e no suporte para as pessoas com deficiência. Houve, 

dessa forma, uma diminuição do número de procedimentos, ocorrendo perdas nos 

atendimentos terapêuticos em todas as especialidades (SUDA; MOTA; BOUSQUAT, 

2023).   

Os mesmos estudos apontaram que a Rede de Cuidados à Pessoa 

com Deficiência, embora tenha se originado em 2012, até hoje enfrenta dificuldades 

de ser implementada, fato que, sem sombra de dúvidas, afeta a garantia de 

equidade no acesso e integralidade no cuidado para as pessoas com deficiência. 

(SUDA; MOTA; BOUSQUAT, 2023). 

Com efeito, Suda, Mota e Bousquat (2003, p. 11) elucidam que: “O 

favorecimento do exercício da plena autonomia e da capacidade funcional só poderá 

ser atingido a partir de proteção social ampla e organização social inclusiva [...].” 

Logo, observa-se que as políticas de saúde para as pessoas com 

deficiência (entre os quais inclui-se o autista) apresentam: ausência de planejamento 

estratégico, falta de recursos e infraestrutura, falhas na gestão de serviços e na 

produção de informações, entre outros. O cenário é de sobrecarga do sistema 

(SUDA; MOTA; BOUSQUAT, 2023). 

Logo, em um contexto em que as políticas de atenção ao autismo no 

Sistema Único de Saúde (SUS) têm evoluído significativamente, é essencial 
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reconhecer as complexidades que surgem das divergências entre as diretrizes 

governamentais.  

Este estudo destaca a dualidade presente no entendimento do autismo, 

seja como uma deficiência, seja como um transtorno mental, e como essa 

ambiguidade influencia o modo como as pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) são atendidas. 

As contradições entre as "Diretrizes de Atenção à Reabilitação da 

Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo" e a "Linha de cuidado para 

atenção às pessoas com transtornos do espectro do autismo e suas famílias na 

Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde" criam um cenário de 

incertezas e disputas sobre a melhor abordagem de cuidado. Essas divergências 

resultam em uma sobrecarga do sistema de saúde, bem como em uma lacuna na 

qualidade dos serviços prestados às pessoas com autismo. 

Assim, o presente trabalho ressalta a importância de um planejamento 

estratégico claro, alocando recursos adequados e garantindo infraestrutura de 

qualidade para atender às necessidades das pessoas com TEA. Além disso, é 

fundamental abordar as deficiências na gestão de serviços e na produção de 

informações para otimizar o atendimento. 

Ademais, identificou-se a ausência de um tempo mínimo de assistência 

garantido por políticas públicas. A Lei nº 12.764/2012 (BRASIL, 2012), não 

especifica um período mínimo de atendimento para crianças com autismo. Isso, na 

ótica do autor, deve ser considerado como um ponto importante a favor dessa 

população, pois deve ser atendida enquanto houver necessidade, sem qualquer 

limite temporal. Por outro lado, recomenda-se que haja uma indicação expressa na 

legislação (para que não haja interpretação divergente), uma vez que as políticas 

públicas devem levar em consideração a necessidade da prestação de serviços de 

forma contínua e personalizada para as crianças com autismo, adaptando-se a seus 

ritmos e necessidades individuais. 

Em última análise, é imperativo que as políticas de atenção ao autismo 

sejam revistas e atualizadas para abordar as divergências entre as abordagens de 

reabilitação e cuidados psicossociais. Somente através de uma abordagem 

integrada e colaborativa, com foco na qualidade, na continuidade do atendimento e 



35 

 

   

 

na consideração das necessidades individuais, podemos garantir que as pessoas 

com autismo recebam o apoio e a assistência que merecem. Este é um desafio que 

exige a cooperação de todas as partes interessadas, a fim de proporcionar um 

atendimento mais eficaz e humano a essa comunidade. 

 

3.3  A GARANTIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL POR MEIO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

Conforme já mencionado neste estudo, que o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) possui legislação específica. Foi devidamente aprovada a Lei nº 

12.764, de 27 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012). Nessa, destacam-se os Arts. 

2° e 3°:  
 

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: 
I - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no 
atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista; [...] 
III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno 
do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento 
multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes; [...]. 
 
Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: 
I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da 
personalidade, a segurança e o lazer; [...]. 
III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às 
suas necessidades de saúde, incluindo: 
a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 
b) o atendimento multiprofissional; 
[...]. 

 

Neste diapasão de prerrogativas e políticas públicas asseverando o 

atendimento multiprofissional, destaca-se o direito da criança com autismo às 

múltiplas terapias para realizar atividades diversas, as quais são fundamentais para 

garantir a máxima efetividade de seu direito fundamental de acesso à saúde. 

Evidencia-se, nesse contexto, a coerência do discutido com o disposto 

na Lei n° 14.254, de 30 de novembro de 2021, o qual, em seu Art. 1°, estabelece 

que a Lei abarca crianças com “[...] dislexia, Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem.” Uma vez ser o 

Espectro Autista um transtorno que interfere no aprendizado, também ocorre sua 

inclusão por estes dispositivos (BRASIL, 2021). Com efeito: 
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Art. 1º O poder público deve desenvolver e manter programa de 
acompanhamento integral para educandos com dislexia, Transtorno do 
Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de 
aprendizagem. 
Parágrafo único. O acompanhamento integral previsto no caput deste artigo 
compreende a identificação precoce do transtorno, o encaminhamento do 
educando para diagnóstico, o apoio educacional na rede de ensino, bem 
como o apoio terapêutico especializado na rede de saúde. 
 
Art. 2º As escolas da educação básica das redes pública e privada, com o 
apoio da família e dos serviços de saúde existentes, devem garantir o 
cuidado e a proteção ao educando com dislexia, TDAH ou outro transtorno 
de aprendizagem, com vistas ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, com auxílio das redes de proteção social 
existentes no território, de natureza governamental ou não governamental. 
(BRASIL, 2021). 

 

Além disso, todo o seu valor normativo deve ser interpretado de forma 

harmônica e conforme a Constituição Federal (BRASIL, 2022a). Em suma, sua 

interpretação não deve ser isolada, mas, sim, confluente a todo vasto ordenamento 

jurídico brasileiro em matéria de direitos fundamentais ao acesso à saúde de 

pessoas com deficiência.  

No ordenamento jurídico pátrio, a Constituição Federal (BRASIL, 

2022a) goza da supremacia legal. Desta forma, seus mandamentos constituem a 

base de toda a sociedade, bem como os objetivos e deveres do Estado frente à sua 

população. Neste sentido, está determinada a obrigação em prestar o devido serviço 

de saúde para toda sua população. Assim sendo, elucidam os Arts. 196 e 197 da 

Constituição Federal (BRASIL, 2022a): 

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado. 

 

Assim sendo, evidencia-se o caráter de direito fundamental do acesso 

à saúde. De fato, essa dimensão jurídico-política está relacionada não apenas à 

eficácia das normas constitucionais, mas também à sua substancialidade material a 



37 

 

   

 

axiológica. Ou seja, os valores essenciais da própria Carta Constituinte, fundadores 

do Estado Democrático de Direito.  

Não somente em casos especiais como o em pauta, a Constituição 

(BRASIL, 2022a) garante, expressamente, tratamento diferenciado, tendo em vista a 

situação de vulnerabilidade e desequilíbrio da pessoa com deficiência: 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 
criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades 
não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos 
seguintes preceitos: I - aplicação de percentual dos recursos públicos 
destinados à saúde na assistência materno-infantil; 
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 
as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como 
de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, 
mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do 
acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos 
arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. 

 

Portanto, todo o ordenamento jurídico constitucional garante a seus 

cidadãos a eficácia do direito fundamental à saúde. Assim sendo, deve oferecer às 

crianças autistas, mormente, a integração de uma equipe multiprofissional, bem 

como terapias especializadas. 

A legislação confere o direito de atenção integral às necessidades de 

saúde. Logo, o autista tem direito ao atendimento por uma equipe multidisciplinar 

que deve ser composta, no mínimo, por psiquiatra ou neurologista, psicólogo, 

psicopedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional 

(SCHWARTZMAN, 2018). 

Outrossim, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, ratificada e promulgada pelo Brasil através do Decreto nº 6.949, de 

25 de agosto de 2009 (BRASIL, 2009). Ademais, observa-se que, conforme o 

posicionamento do STF através do RE 466.343 SP (BRASIL, 2009), tratados e 

convenções aprovadas segundo os ditames do Art. 5°, §3° da CF, possuem força de 

Emenda Constitucional: 
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Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais. (BRASIL, 2022a). 

 

Não se pode deixar de destacar, também, o fato de o Brasil ter 

promulgado, por meio do Decreto nº 3.956/2001, a Convenção Interamericana para 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras 

de Deficiência de 1999 (BRASIL, 2001). 

Em suma, toda a força normativa da Carta Constitucional expressa, 

evidentemente, a obrigação em tutelar e promover, de forma eficaz e condizente, as 

necessidades individuais do acesso e manutenção à saúde INTEGRAL. Tal fato 

também está consolidado no ordenamento infraconstitucional, de forma harmônica, 

pacificada e congruente. 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, reforça o supracitado, 

regulando as ações e serviços de saúde, executados por pessoas naturais ou 

jurídicas de direito público ou privado (BRASIL, 1990b). Nesse sentido, observa-se o 

disposto no Art. 2°:  

 
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.  
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação.  
§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas 
e da sociedade. (BRASIL, 1990b). 
 

Vale ainda mencionar os Artigos 7° e 54, inciso VII do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990 (BRASIL, 1990a), que garantem o 

direito ao respeito da dignidade da criança, bem como a inviolabilidade de seu direito 

à saúde. 

Logo, o tratamento especializado e a garantia ao acesso às terapias 

multidisciplinares são peças fundamentais para o pleno desenvolvimento, no tempo 

correto, da criança autista. Isso, pois suas limitações e questões pessoais exigem 

tratamento específico.  
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Por se tratar de um agravo crônico, o autismo requer tratamento 

longitudinal, que vise à redução dos sintomas e melhorias no desenvolvimento social 

e educacional, envolvendo diversos profissionais e especialistas, dentre eles: 

fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e 

médico (PARANÁ, 2023) 

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da 

Ministra Nancy Andrighi (BRASIL, 2009), exarou o entendimento de que a prescrição 

médica deve ser devidamente cumprida, de acordo com as necessidades 

particulares de cada um. Todo tratamento é devido em sua integralidade, sobretudo, 

no caso das crianças com autismo, no que diz respeito às abordagens e 

certificações dos profissionais envolvidos, assim como a carga horária mínima 

semanal. 

Sobre o assunto:  

 
Ao prosseguir nesse raciocínio, conclui-se que somente ao médico que 
acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para 
alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o 
paciente. A seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar 
as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, 
sob pena de colocar em risco a vida do consumidor. Ora, a empresa não 
pode substituir-se aos médicos na opção terapêutica se a patologia está 
prevista no contrato. [...] Ao propor um seguro-saúde, a empresa privada 
está substituindo o Estado e assumindo perante o segurado as garantias 
previstas no texto constitucional. O argumento utilizado para atrair um maior 
número de segurados a aderirem ao contrato é o de que o sistema privado 
suprirá as falhas do sistema público, assegurando-lhes contra riscos e 
tutelando sua saúde de uma forma que o Estado não é capaz de cumprir. 
(REsp nº 1.053.810/SP – 3ª Turma – Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 
17/12/2009). (BRASIL, 2009). 

 

Outra garantia a ser destacada é o direito da criança com autismo ter o 

seu diagnóstico precoce na rede pública de saúde. De acordo com o Artigo 3º, inciso 

III, alínea “a”, da Lei nº 12.764/12, entre os diversos direitos garantidos à pessoa 

com transtorno do espectro autista, está o “[...] acesso a ações e serviços de saúde, 

com vistas à atenção integral e às suas necessidades de saúde, incluindo: [...] o 

diagnóstico precoce, ainda que não definitivo.” (BRASIL, 2012).  

Com efeito, Schwartzman (2018, p. 21) ensina que: “[...] muito embora 

não haja cura para os TEA, pacientes que tenham um bom potencial e que sejam 
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expostos precocemente ao tratamento podem ter seus prejuízos significativamente 

reduzidos.” 

Assim, o diagnóstico precoce é relevante, pois pode, proporcionar à 

criança com autismo a possibilidade de maior êxito nos tratamentos, um melhor 

desenvolvimento na sua qualidade de vida, além do exercício de seus direitos 

garantidos na Constituição Federal e em legislação específica (VIEIRA; AMARAL; 

AMARAL, 2020). 

E mais, dialogando com o objetivo de desenvolvimento, "[...] a 

intervenção precoce pode reduzir custos, pois aumenta muito as chances de essa 

pessoa ser produtiva e independente na vida adulta." (GAIATO, 2018). 

Nesse sentido, observa-se que a estimulação e intervenção precoces 

são considerados, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o padrão ouro no 

tratamento de pacientes com autismo (PARANÁ, 2023). 

Ressalta-se que, de acordo com o Art. 14, §5º da Lei nº 8.069/1990 

(BRASIL, 1990a), é obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros 

dezoito meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a 

finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da 

criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. 

 Outra política pública a ser destacada é o direito da criança com 

autismo ao fornecimento gratuito de todos os medicamentos necessários ao seu 

tratamento. É o que assegura a Política Nacional de Proteção dos Direitos das 

Pessoas com Autismo (BRASIL, 2012): 
 

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: 
[...] 
III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às 
suas necessidades de saúde, incluindo: 
[...] 
d) os medicamentos; 

 

Conforme estabelecido na Constituição Federal (BRASIL, 2022a), 

segundo o Art. 196 “[...] saúde é direito de todos e dever do Estado [...].” Desta 

forma, é direito de toda criança com autismo ter acesso gratuito aos medicamentos 

necessários para tratar e restabelecer sua saúde, compreendendo, também, o 

fornecimento de fraldas, suplementos alimentares, insumos etc.  
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Por fim, caso a criança com autismo seja beneficiária de plano de 

saúde, é assegurado a ela o direito ao completo tratamento, não podendo as 

operadoras limitar ou negar o fornecimento aos tratamentos e medicamentos 

indicados pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento. 

A esse respeito, a Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998), que dispõe sobre 

planos e seguros saúde, determina cobertura obrigatória para as doenças listadas 

na CID 10 – Classificação Estatística Internacional de Doenças e de Problemas 

Relacionados à Saúde – que se trata de uma relação de enfermidades catalogadas 

e padronizadas pela Organização Mundial de Saúde. 

Por sua vez, a Lei nº 12.764/2012 (BRASIL, 2012) – Lei Berenice Piana 

– assegura o tratamento custeado pelos planos e seguros de saúde, prevendo a 

obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente 

diagnosticado com TEA.  

Em junho de 2022, a ANS editou a Resolução Normativa nº 539 

(AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2022) determinando que, a 

partir de 1º/07/2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou 

técnica indicados pelo médico para o tratamento do autismo. O rol de procedimentos 

e eventos em saúde da ANS também foi atualizado para assegurar, a esses 

pacientes, sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas 

ocupacionais e fisioterapeutas, conforme a indicação médica. 

Mais recentemente, foi publicada a Lei nº 14.454/2022 (BRASIL, 

2022b), que acabou com qualquer limitação em relação aos procedimentos médicos 

e odontológicos oferecidos pelos planos de saúde. Assim, os exames, tratamentos, 

terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) passam a ter cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. 

Não se pode olvidar ainda que, caso seja necessário e comprovado por 

pedido médico, o convênio é obrigado a disponibilizar quantas sessões de terapia 

forem necessárias à pessoa com autismo.  

Assim, de acordo com a Lei nº 9.658/1998 (BRASIL, 1998), alterada 

pela Lei nº 14.454/2022 (BRASIL, 2022b), as operadoras de planos de saúde devem 

autorizar todos os tratamentos necessários aos seus consumidores, desde que:  
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I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada 
em evidências científicas e plano terapêutico; ou 
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação 
de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que 
tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus 
nacionais. (BRASIL, 2022b). 

 

A propósito, a título de ilustração, elucida o enunciado da Súmula 102 

do Tribunal de Justiça de São Paulo (SÃO PAULO, 2020): “[...] havendo expressa 

indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o 

argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de 

procedimentos da ANS.” 
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4 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 
4.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral do estudo, diante do contexto, é identificar as atuais 

políticas públicas de saúde voltadas às crianças com autismo, com a finalidade 

de apurar se elas, de fato, estão sendo efetivas, bem como se estão assegurando 

à criança com autismo os tratamentos necessários ao seu desenvolvimento e à 

sua integração e inclusão na sociedade, na percepção e ótica dos atores 

pesquisados. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• descrever as concepções de políticas públicas e detalhar 

aquelas aplicadas às crianças com autismo; 

• discutir as concepções dos tratamentos adequados à criança 

com autismo (tais como a “Terapia ABA”), especificamente no que diz respeito às 

intervenções precoces; 

• debater o nível de acesso aos tratamentos e direitos sociais que 

o poder público oportuniza às crianças com autismo e suas famílias; 

• analisar até que ponto as políticas públicas de saúde, voltadas 

às crianças com autismo, estão em conformidade com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), principalmente quanto ao ODS nº 10 

– Redução das Desigualdades (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, [2020]). 
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5 MATERIAL E MÉTODO 
 
5.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa é documental e tem por referenciais teóricos a literatura 

especializada sobre o autismo e as normas legislativas sobre políticas públicas 

ligadas a pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e pessoas com 

deficiência (PCD). A pesquisa também se orienta pelo que é proposto pelos 

“Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” (ODS) para o ano de 2030, mais 

especialmente pelo tópico “redução das desigualdades”, meta 10.3, a qual busca: 

“Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, 

inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da 

promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito.” No Brasil, 

essa meta foi mantida sem adaptação (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, [2020]) . 

A pesquisa se realizou, a partir de uma abordagem qualitativa, de 

natureza aplicada, com objetivos explicativos e por métodos de procedimentos 

bibliográfico, documental e de campo. Foi desenvolvida por meio de dados primários 

e secundários.  

No que diz respeito aos tipos de pesquisa, quanto à abordagem, a 

forma de análise de dados foi qualitativa, através da análise de conteúdo das 

entrevistas realizadas com os profissionais liberais (psicólogo, fonoaudiólogo e 

terapeuta ocupacional). Sobre esse tipo de pesquisa, Minayo (2002, p. 21) leciona 

que: 

 
[...] a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de aspirações, crenças, 
valores e atitudes, contribuindo dessa forma para a compreensão adequada 
de certos fenômenos sociais de relevância no aspecto subjetivo. Possibilita 
aos participantes da pesquisa expressarem suas percepções e 
representações, valorizando o conteúdo apresentado pelos sujeitos. 
 

Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, que é aquela que “[...] 

caracteriza-se por seu interesse prático, isto é, que os resultados sejam aplicados ou 

utilizados, imediatamente, na solução de problemas que ocorrem na realidade.” 

(ANDER-EGG apud LAKATOS; MARCONI, 2021, p. 19). 
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Já quanto aos objetivos, o estudo foi de forma explicativa, de modo que 

eles: 

 
[...] têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou 
que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Este é o tipo de pesquisa 
que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o 
porquê das coisas. (GIL, 2017, p. 46-47). 
 

Por sua vez, quanto aos procedimentos, foram utilizados os métodos 

bibliográfico, documental e de campo. Mais especificamente sobre a pesquisa 

bibliográfica, Gil (2017, p. 48) aponta ser ela: 

 
[...] desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os 
estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas 
desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 

 

A pesquisa documental, por sua vez: 
 

[...] vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico 
[...]. Nesta categoria estão os documentos conservados em arquivos de 
órgãos públicos e instituições privadas, tais como associações científicas, 
igrejas, sindicatos, partidos políticos etc. Incluem-se aqui inúmeros outros 
documentos como cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, 
memorandos, regulamentos, ofícios, boletins etc. (GIL, 2017, p. 51). 
 
 

Já quanto à pesquisa de campo, Lakatos e Marconi (2021, p. 186) 

indicam que: 
 

[...] é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma 
resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, descobrir 
novos fenômenos ou as relações entre eles. 
 

A pesquisa de campo não se limita à simples coleta de dados, que é 

uma das suas fases, mas requer uma série de procedimentos preestabelecidos para 

conseguir determinado resultado (LAKATOS; MARCONI, 2021, p. 64). 
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5.2 POPULAÇÃO PARTICIPANTE 

 

Para realização da pesquisa, foram selecionados 01 (um) psicólogo, 01 

(um) fonoaudiólogo e 01 (um) terapeuta ocupacional (todos profissionais liberais), 

com especialidade na terapia “ABA”.   

O instrumento e a técnica de coleta de dados foram por meio de 

entrevistas semiestruturadas.  

A finalidade será de apurar se, de fato, as políticas públicas estão 

sendo efetivas, isto é, se realmente estão assegurando à criança com autismo os 

direitos previstos em lei, principalmente os tratamentos necessários ao seu 

desenvolvimento e à sua integração e inclusão na sociedade. 

O pesquisador é advogado, atuante e especialista em direito da 

seguridade social e pai de criança com autismo, razão pela qual se interessou em 

desenvolver e realizar a presente pesquisa. Consistem, também, em fatores que 

despertaram o interesse pela elaboração do estudo, o contato com outros pais, os 

relatos sobre as dificuldades enfrentadas em ter acesso e ver efetivados os direitos 

das pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a observação dessa 

realidade. 

  

5.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

O instrumento e a técnica de coleta de dados se deram através de 

entrevistas semiestruturadas, realizadas com atores sociais informados 

anteriormente. 

 A finalidade será de apurar se, de fato, as políticas públicas estão 

sendo efetivas, ou seja, se estão assegurando à criança com autismo – 

principalmente aquelas pertencentes a famílias de baixa renda – os tratamentos 

necessários ao seu desenvolvimento e à sua integração e inclusão na sociedade. 

Com efeito, Lakatos e Marconi (2008, p. 80) ensinam que: 
 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 
conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 
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investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou 
no tratamento de um problema social. 
 
 

Para tanto, foram realizadas entrevistas que fornecerão os dados 

relevantes para a pesquisa. 

Foi aplicada, nesse sentido, uma entrevista semiestruturada a três 

profissionais participantes, buscando-se avaliar se as políticas públicas estão sendo 

efetivas, isto é, se, na percepção dos participantes é a de que estão realmente 

assegurando à criança com autismo os direitos previstos em lei (APÊNDICE A). 

 

5.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Assim como mencionado, o objetivo será analisar e avaliar se as 

políticas públicas direcionadas à criança com autismo são de fato eficazes, capazes 

de assegurar, de maneira concreta, os direitos previstos em lei. 

Para tanto, foram realizadas entrevistas, que se deram de maneira 

presencial e, posteriormente, apresentados os dados mais relevantes. 

As entrevistas foram transcritas em sua totalidade e, posteriormente, 

tratadas por análise de conteúdo, que percorreu as etapas propostas por Bardin 

(2006). Estruturam-se, nesse sentido, em três fases: 1) pré-análise; 2) exploração do 

material, categorização ou codificação; 3) tratamento dos resultados, inferências e 

interpretação. 

A análise de conteúdo constitui um conjunto de técnicas de análise de 

disseminação destinada a obter inferências sobre o conhecimento relacionado às 

condições em que essas mensagens foram produzidas e recebidas (BARDIN, 2006). 

Resultaram, da análise do conteúdo, as seguintes categorias 

temáticas: “Dificuldades e obstáculos vivenciados para a concretização dos direitos 

das crianças com autismo no contexto do cuidado à saúde: número insuficiente de 

profissionais especializados, falta do diagnóstico precoce, inadequação dos serviços 

prestados, negativa de atendimento pela rede privada de saúde e a necessidade de 

judicialização” e “Meios para a concretização dos direitos das crianças com autismo 

no contexto do cuidado à saúde: informação, conscientização sobre direitos e 

incentivo à aceitação”. 
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5.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Quanto aos aspectos éticos, foram tomados todos os cuidados 

necessários previstos pelas disposições da Resolução nº 466/12 do Ministério da 

Saúde (2013). O pesquisador se responsabilizou pela integridade e bem-estar dos 

participantes da pesquisa, obtendo seu consentimento livre e esclarecido, tratando-

os sempre com dignidade, respeitando-os em sua autonomia e defendendo-os em 

sua vulnerabilidade (APÊNDICE B). Os riscos e benefícios de estudo são sempre 

avaliados, observando a relevância social da pesquisa em termos dos benefícios e 

vantagens para a sociedade. 

Observa-se, nesse contexto, que os riscos, que já são baixos, foram 

minimizados ao máximo. Assim, reservou-se ao entrevistado o direito de não 

responder questões que eventualmente julgasse embaraçosas, evitando, destarte, 

constrangimentos e preservando-se, sempre, a privacidade e a integridade dos 

entrevistados. 

No tocante aos benefícios, a partir da entrevista das partes envolvidas, 

busca-se produzir uma dissertação que possa trazer aprimoramentos sociais e 

possíveis soluções e/ou ideias para políticas públicas que possam contribuir com as 

crianças com autismo e suas famílias. 
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6      RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo, foram apresentados os resultados obtidos, a partir das 

entrevistas realizadas, as quais evidenciam as dificuldades e os obstáculos 

enfrentados na concretização dos direitos das crianças com autismo no contexto 

do cuidado à saúde. Além disso, foram destacados os meios identificados para a 

efetivação desses direitos, como a informação, a orientação sobre direitos e o 

incentivo à aceitação. Esses resultados fornecem subsídios importantes para a 

compreensão da atual situação das políticas públicas de saúde voltadas às 

crianças com autismo e apontam para possíveis caminhos de intervenção e 

melhoria nesse cenário. 

Também foi estabelecido um diálogo entre os subtemas identificados 

e a literatura especializada sobre cada um dos assuntos. Foram utilizadas, para 

tanto, citações de autores relevantes, a fim de embasar teoricamente os subtemas 

identificados. Essas referências fornecem suporte teórico consistente para a 

compreensão das dificuldades e obstáculos enfrentados no cuidado à saúde das 

crianças com autismo, bem como para a proposição de meios para a concretização 

de seus direitos. 

A análise de conteúdo foi dividida em temas e subtemas, que estão 

apresentados, separadamente, nas próximas seções. 

O intuito deste capítulo é, a partir da entrevista com profissionais 

liberais que trabalham diretamente com crianças com autismo, detectar a realidade 

acerca da efetividade dos direitos, partindo-se da visão dos entrevistados. 

Também foi realizada a análise da efetividade das políticas públicas até 

então implantadas e, ainda, a possibilidade de serem eficazes. 

As entrevistas foram elaboradas por intermédio de formulário 

semiestruturado (APÊNDICE A), que foi devidamente aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (COMEP) do Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-

FACEF). 

Os entrevistados concordaram livremente em participar das entrevistas, 

conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B). 
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Durante as entrevistas realizadas presencialmente, procurou-se 

sempre dar total liberdade aos entrevistados para que se sentissem à vontade e 

falassem, de maneira espontânea, com respeito, também, ao tempo disponível 

destes. 

Quando da transcrição, mantiveram-se as falas originais, preservando 

a espontaneidade discursiva, de forma a conservar a natureza oral do diálogo. 

Ademais, realizou-se um recorte dos pontos considerados mais relevantes. 

Foram selecionados três profissionais liberais, especialistas em 

atendimento a crianças com autismo, os quais, com a finalidade de preservar suas 

respectivas identidades, chamaremos de profissional A, profissional B e 

profissional C. 

O profissional A é do sexo feminino, fonoaudióloga, com 44 anos de 

idade e atua na área há 20 anos.  

Por sua vez, o profissional B é do sexo masculino, psicólogo, com 36 

anos de idade, formado desde 2009, e atua especificamente com o público autista 

desde 2015. 

Já o profissional C é do sexo feminino, terapeuta ocupacional, com 38 

anos de idade, e atua na área há 15 anos. 

Os dados foram organizados em duas categorias principais, que 

apresentam as dificuldades e os obstáculos vivenciados para a concretização dos 

direitos das crianças com autismo no contexto do cuidado à saúde, assim como os 

meios para a efetivação desses direitos. 
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6.1  DIFICULDADES E OBSTÁCULOS VIVENCIADOS PARA A 
CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS COM AUTISMO NO 
CONTEXTO DO CUIDADO À SAÚDE 

 

Quadro 3 - Dificuldades e obstáculos vivenciados para a concretização dos direitos 
das crianças com autismo no contexto do cuidado à saúde 

 
Fonte:  Elaborado por Fabrício Barcelos Vieira. 

 

 

6.1.1  Número insuficiente de profissionais especializados 

 

As entrevistas revelaram que um dos principais desafios enfrentados é 

a escassez de profissionais capacitados para lidar com as necessidades específicas 

das crianças com autismo. A falta de especialização acarreta dificuldades no 

diagnóstico, tratamento e acompanhamento adequados. 

[...] Não, as pessoas não estão preparadas [...] não tem pessoal, não 

tem horário, então as crianças estão descobertas [...] (profissional A). 

[...] Alguns médicos têm conhecimento e aplicabilidade, outros não [...] 

Zero, assim, olha [...] da saúde não [...] Da saúde é muito por conta de cada 

profissional [...] (profissional C). 

Conforme destacado por Machado et al. (2018, p. 10), uma ação “[...] 

abrangente e efetiva para a capacitação dos profissionais de saúde, sobretudo de 
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médicos pediatras e clínicos gerais que estão na linha de frente para a detecção dos 

casos de TEA”, é medida imprescindível que se cobra há anos, mas “[...] ainda não 

acontece de fato.” 

 

6.1.2  Falta de diagnóstico precoce 

 

Dois subtemas recorrentes nas entrevistas foram a demora e a 

dificuldade em obter um diagnóstico precoce para crianças com autismo. Os 

participantes destacaram a importância de um diagnóstico precoce para garantir o 

acesso a intervenções e serviços adequados desde cedo, visando melhorias 

significativas no desenvolvimento da criança. 

[...] Não, não tem pediatra fazendo, ele encaminha, ele encaminha, ele 

não faz, ele encaminha [...] eu não conheço nome de profissionais que trabalham na 

prefeitura e fazem esse tipo de trabalho [...] (profissional A). 

[...] Não, não está sendo respeitado [...] (profissional B). 

[...] demora-se o médico a entender muitas vezes o que aquela criança 

apresenta [...] Então, principalmente se é bebê, mesmo que ele tenha alguns sinais, 

o médico às vezes passa despercebido, ainda vem com aquela cultura de que cada 

criança tem o seu tempo e acaba demorando esse diagnóstico [...] (profissional C). 

Segundo Araújo, Veras e Varella (2019, p. 90), "Indivíduos com TEA 

precisam de serviços que ofereçam desde o diagnóstico precoce, tratamentos que 

promovam a sua habilitação e inclusão social [...]." 

 

6.1.3  Inadequação dos serviços prestados 

 

Os relatos apontaram a inadequação dos serviços de saúde 

disponíveis para atender às necessidades das crianças com autismo. Destacam-se, 

nesse contexto, como fatores limitantes para o cuidado efetivo, a falta de estrutura 

física adequada, de recursos terapêuticos especializados, bem como a ausência de 

uma abordagem multidisciplinar e integrada. 

[...] Não, e não é adequado [...] então, se ele tá num lugar de muito 

barulho, se ele tá num lugar de cheiros muito fortes, se ele tá num lugar com muita 
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questão visual, então tudo que é ok para nós, para eles, é em excesso [...] Isso 

desorganiza o autista [...] Então, quer dizer, os ambientes onde ele estará fazendo 

esse tipo de atendimento, deveriam ser adequados, específicos para ele [...] 

(profissional A). 

[...] Eu acho que os CAPS não têm dentro do quadro terapeuta 

ocupacional, de integração sensorial, psicólogo a gente sabe que tem, mas eu acho 

que também tem um viés, assistente social também tem, médico também tem, mas 

eu acho que tem um viés de tratamento diferente nesse viés, né [...] (profissional B). 

[...] De onde surgiu esse pensamento de colocar essas crianças para 

fazer atendimento no CAPS? Porque não tem estrutura [...] E outra é a demanda de 

clientela que está lá, é totalmente diferente [...] (profissional C). 

Nos termos do ressaltado por Camilo e Messias (2020, p. 50), 

“Avaliando o histórico da legislação que contempla a pessoa com TEA, percebe-se 

que a lei não veio acompanhada de recursos e estruturas para a sua 

implementação.” 

 

6.1.4  Negativa de atendimento pela rede privada de saúde 

 

Os participantes mencionaram as dificuldades enfrentadas pelas 

famílias para obter atendimento em instituições de saúde privadas. A negativa de 

cobertura de tratamentos e terapias específicas para o autismo foi relatada como 

uma barreira significativa para o acesso aos direitos das crianças com autismo. 

[...] Qual que é o movimento que eu tenho aqui, uns três que 

aconteceram assim, vão, conseguem plano e aí faz o judicial com o plano [...] 

(profissional A). 

De acordo com Fernandes (2020), “[...] a negativa de cobertura de 

tratamentos e terapias específicas para o autismo por parte das instituições de 

saúde privadas é uma realidade enfrentada por muitas famílias, dificultando o 

acesso aos direitos das crianças com autismo.” 
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6.1.5 Necessidade de judicialização 

 

A judicialização foi apontada como a alternativa para garantir o acesso 

aos direitos das crianças com autismo. Os entrevistados mencionaram a 

necessidade de buscar amparo legal para obter tratamentos, terapias e serviços que 

são negados pelas instituições de saúde. 

[...] Tem vários pais aqui com ação judicial pra conseguir tudo que o 

filho tem direito, a filha tem direito, por quê? Pelas vias de conversar na prefeitura, 

de marcar e não conseguem [...] (profissional A). 

[...] Eu acho que muitas recorrem pra poder acessar [...] (profissional 

B). 

[...] Então assim, muitas vezes as famílias têm que buscar seu direito, 

têm que ir atrás de um advogado para poder que seja isso garantido e assistido, 

porque se não muitas vezes eles partem só para o convencional e a gente sabe que 

infelizmente muitos dos tratamentos convencionais não tem uma efetividade no 

tratamento para criança com autismo [...] (profissional C). 

Conforme apontado por D’Antino e Tybiriçá (2018, p. 88-89), "[...] 

grande parcela da sociedade não tem acesso, ainda que se trate de direitos 

essenciais e inalienáveis do homem - para se poder falar em cidadania." 
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6.2  MEIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS COM 
AUTISMO NO CONTEXTO DO CUIDADO À SAÚDE  

 

Quadro 4 - Meios para a concretização dos direitos das crianças com autismo no 
contexto do cuidado à saúde 

 
Fonte:  Elaborado por Fabrício Barcelos Vieira. 

 

 

6.2.1  Informação 

 

A categoria de meios para a concretização dos direitos destacou a 

importância da informação como um instrumento fundamental. Nesse sentido, por 

meio de campanhas de orientação e de difusão de conhecimento sobre o autismo, é 

possível promover a sensibilização da sociedade (sobretudo das famílias) e dos 

profissionais de saúde, visando à melhoria do cuidado e acesso aos direitos das 

crianças com autismo. 

[...] assim, eu acho que então essas coisas, poder mapear mais cedo, 

porque a gente tem mais informações sobre o autismo, antes não tinha tanto, então, 

houve mais estudos, mais coisas, mais protocolos, então, isso nos deu testes de 

rastreio muito rápido pra gente mapear, a gente tem mais informação [...] olha, eu 

percebo que o preconceito é tão grande, a falta de informação é tão grande do 

potencial que essas crianças têm [...] (profissional A). 
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[...] Talvez se eles tivessem aí uma parceria com a Prefeitura ou 

tivesse alguém que desse ouvido para eles, eles iam saber de uma fonte inesgotável 

de conhecimento o que realmente as crianças com autismo precisam [...] Eu 

percebo que às vezes por falta de conhecimento do que elas têm direito mesmo. 

Mas a partir do momento que elas têm conhecimento do que elas têm direito ou 

quais os caminhos que elas devem seguir, a gente percebe que isso tem facilitado 

[...] (profissional C). 

De acordo com Machado et al. (2018, p. 6): 

 
[...] esse reconhecimento dos direitos rebatendo na divulgação do tema 
traria, em acréscimo, visibilidade aos TEA e disseminaria o que mais falta à 
sociedade: informação para enfrentar para enfrentar os entraves do 
diagnóstico e o desconhecimento sobre o que é o autismo, desmantelando 
também a estrutura social discriminatória que herdamos e que é baseada 
no preconceito. 

 

 

6.2.2  Orientação sobre direitos 

 

Os entrevistados apontaram que é essencial promover a orientação 

sobre os direitos das crianças com autismo, tanto entre os profissionais de saúde 

quanto entre os familiares e a sociedade em geral. Isso pode ser alcançado por meio 

de programas de capacitação e atividades educativas que busquem disseminar 

informações sobre os direitos e necessidades específicas dessas crianças. 

[...] Não sabem, algumas que sabem que tem direitos, eu não sei se 

utilizam [...] (profissional A) 

[...] eles não vão atrás do advogado, que eles não vão atrás do direito 

deles. Eu não consigo entender isso [...] (profissional B) 

[...] Porque a gente vê o que tem aí de efetivo hoje é que as famílias 

buscaram [...] então, muitas famílias estão buscando, que estão também buscando 

que o governo, que o Estado consiga realmente responder com as necessidades [...] 

mas que muitas delas estão tendo acesso e que eu vejo que essa rede de apoio da 

família é muito forte, isso eu vi [...] então, eu acho que parte muito também das 

famílias que estão brigando por isso e estão levando isso pra frente, porque 

enquanto a gente abaixasse a cabeça e falava tudo bem, eu vou pra outro lugar, 
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então meu filho não tá bem quisto aqui, isso estava passando despercebido[...] 

(profissional C). 

Nos ensinamentos de Fernandes (2020), "podemos concluir que um 

dos grandes problemas quanto à efetivação dos direitos e garantias dos autistas é a 

falta de conscientização da população em geral". 

 

6.2.3  Incentivo à aceitação 

 

Por fim, os participantes destacaram a importância de fomentar a 

aceitação das famílias como processo de inclusão das crianças com autismo no 

contexto do cuidado à saúde. Esse fator, com efeito, envolve a criação de ambientes 

acolhedores, a valorização da diversidade e o estímulo à participação ativa dessas 

crianças no processo de cuidado, buscando sua autonomia e bem-estar. 

[...] Então eu tenho uma família atendida, uma criança atendida com a 

presença do pai e a mãe, que quando há o envolvimento da família no tratamento, é 

completamente diferente os resultados daquele que não tem [...] o quanto o 

envolvimento da família faz diferença nos resultados [...] (profissional A). 

[...] os professores relatam que os pais não aceitam, por fim, dessa 

esfera, desse nível de conhecimento, ou alguma coisa nesse sentido [...] porque eu 

acho que a família, o pai, a mãe participante do tratamento é outra relação de 

desenvolvimento da criança, do indivíduo [...] a inclusão envolve a sociedade, 

envolve a família [...] (profissional B). 

[...] Então, a gente vê que as famílias estão estudando mais, estão se 

unindo mais [...] (profissional C). 

Conforme destacado por Machado et al. (2018, p. 12), "[...] a falta de 

atendimento adequado ao autista e perto do lar impacta de maneira muito forte a 

família." 
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7     CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir das entrevistas realizadas, assim como da realidade vivida pelo 

autor, observa-se a necessidade de se falar sobre o tema autismo. 

Este estudo teve como objetivo investigar as políticas públicas de 

saúde voltadas às crianças com autismo, com ênfase nas dificuldades e obstáculos 

encontrados para a concretização de seus direitos no contexto do cuidado à saúde. 

Durante a análise dos dados das entrevistas, foram identificados subtemas 

relevantes, como o número insuficiente de profissionais especializados, a falta de 

diagnóstico precoce, a inadequação dos serviços prestados, a negativa de 

atendimento pela rede privada de saúde e a necessidade de judicialização.  

Além disso, foi observado que questões cruciais, como a intervenção 

precoce, o tratamento clínico e terapêutico nos primeiros anos de vida da criança 

com autismo e os direitos à inclusão, apesar de estarem dispostos em leis 

específicas, ainda carecem de efetiva implementação. 

Em relação ao problema de pesquisa, observa-se que, na perspectiva 

dos atores sociais envolvidos, as políticas públicas em saúde voltadas a crianças 

com autismo não estão tendo êxito, principalmente no que diz respeito à falta de 

acesso aos tratamentos e terapias adequadas, assim como no descumprimento dos 

direitos sociais dessa população. 

A hipótese levantada foi devidamente confirmada com o estudo, ou 

seja, que, embora se observe uma atuação do Poder Legislativo, com aprovação de 

normas que busquem garantir as reduções de desigualdades, infere-se que há uma 

fragilidade de políticas públicas em saúde, uma vez que são aplicadas de forma 

generalizada à pessoa com deficiência e, consequentemente, tornando inespecífico 

o atendimento à pessoa com autismo. 

No mesmo sentido, o objetivo geral do estudo foi alcançado, pois, 

diante do contexto, identificou-se, na percepção dos atores pesquisados, as atuais 

políticas públicas em saúde voltadas às crianças com autismo, e apurou-se, 

conforme acima mencionado, que não estão sendo efetivas, e, da mesma forma, 

não estão assegurando à criança com autismo os tratamentos necessários ao seu 

desenvolvimento e sua integração e inclusão na sociedade. 
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Uma das principais conclusões deste estudo é que, apesar da 

existência de legislação voltada para a proteção dos direitos das crianças com 

autismo, as políticas públicas aplicadas ainda apresentam deficiências no que diz 

respeito à especificidade do atendimento, tendo em vista a percepção dos 

participantes do presente estudo. Os subtemas identificados destacam as principais 

barreiras enfrentadas, desde a escassez de profissionais especializados até a 

negativa de atendimento por parte da rede privada de saúde. Esses desafios 

revelam a falta de uma abordagem abrangente e adequada ao autismo, o que 

resulta em um cuidado inespecífico e, muitas vezes, insuficiente para atender às 

necessidades dessa população. 

No entanto, ressaltar-se que as soluções não se limitam apenas à 

adequação das políticas públicas existentes. É necessária uma mudança de 

paradigma, com a implementação efetiva de intervenções precoces e tratamentos 

clínicos e terapêuticos nos primeiros anos de vida da criança com autismo. Essa 

abordagem, com efeito, é fundamental para promover o desenvolvimento e 

maximizar o potencial das crianças com autismo, proporcionando-lhes a melhor 

qualidade de vida possível. 

Além disso, é imprescindível garantir o direito à inclusão, não apenas 

no ambiente escolar, mas também na sociedade como um todo. A orientação sobre 

os direitos das crianças com autismo e a promoção da aceitação são essenciais, 

para construir uma sociedade mais inclusiva e livre de estigmas. 

Portanto, é fundamental que as políticas públicas sejam revistas e 

adequadas às necessidades específicas das crianças com autismo. Isso implica na 

alocação de recursos suficientes para a formação e contratação de profissionais 

especializados, na melhoria da infraestrutura e dos serviços prestados, bem como 

na promoção de campanhas de orientação das famílias e capacitação dos 

profissionais de saúde. Somente dessa forma, será possível garantir um 

atendimento de qualidade e efetivar os direitos das crianças com autismo no 

contexto do cuidado à saúde. 

É crucial ressaltar, ainda, a relevância de um esforço conjunto entre os 

diferentes setores da sociedade, incluindo governos, profissionais de saúde, 

famílias, instituições de ensino e a própria comunidade, a fim de promover a 
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implementação efetiva das políticas públicas e garantir uma abordagem integral e 

inclusiva para as crianças com autismo. Somente assim, será possível proporcionar-

lhes as melhores oportunidades de desenvolvimento e qualidade de vida. 

O estímulo das capacidades e o desenvolvimento de suas 

potencialidades e habilidades, por intermédio da aplicação prática e efetiva das 

políticas públicas já consolidadas (além de outras que possam ser necessárias), 

tornam-se fundamentais para a pessoa com o transtorno do espectro autista.  

Desta feita, para que se oportunizem, democraticamente, avanços 

sociais, torna-se imperioso dar uma maior amplitude de acesso aos tratamentos 

médicos e terapêuticos. Tais questões podem proporcionar ao autista uma 

integração social adequada e qualidade de vida com dignidade. 

Com efeito, a efetiva implantação de políticas públicas resulta na 

promoção de cidadania, de justiça e de desenvolvimento humano e social das 

crianças com autismo. Assim, serão desenvolvidas as capacidades destas crianças, 

com o intuito de se tornarem adultos com oportunidades sociais, livres e capazes de 

exercer suas escolhas. 

Sem dúvida alguma, o presente estudo não encerra e nem exaure o 

debate, nem tampouco o assunto. Seguramente esta pesquisa pode ajudar na 

discussão de problemas ligados à efetivação dos direitos sociais para crianças com 

autismo. 



61 

 

   

 

REFERÊNCIAS 
 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais: DSM-5. Tradução de Maria Inês Corrêa Nascimento et al. 5. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 948 p. Disponível em: 
https://www.institutopebioetica.com.br/documentos/manual-diagnostico-e-estatistico-
de-transtornos-mentais-dsm-5.pdf. Acesso em: 31 jul. 2023. 
 
ARAUJO, Jeane A. M. R.; VERAS, André B.; VARELLA, André A. B. Breves 
considerações sobre a atenção à pessoa com transtorno do espectro autista na rede 
pública de saúde. Revista Psicologia e Saúde, Campo Grande, v.11, n.1, p. 89-98, 
jan./abr. 2019. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpsaude/v11n1/v11n1a07.pdf. Acesso em: 31 jul. 2023 
(artigo em revista científica eletrônica) 
 
ASSUNÇÃO JÚNIOR, Francisco Batista; KUCZYNSKI, Evelyn. Autismo: conceito e 
diagnóstico. In: SELLA, Ana Carolina; RIBEIRO, Daniela Mendonça (org.). Análise 
do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista. Curitiba: Appris, 
2018. 323 p. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Tradução L. de A. Rego e A. Pinheiro. 
Lisboa: Edições 70, 2006. (Obra original publicada em 1977). 281 p. 
 
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
Seção 1, p. 13563-13577, 16 jul. 1990a. Disponível em:  
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 18 jan. 2023. 
 
BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, Seção 1, p. 18055, 20 set. 1990b. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 17 jul. 2023. 
 
BRASIL. Lei nº 9.656, de 3 de julho de 1998. Dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 
1, 4 jun. 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm. 
Acesso em: 18 jan. 2023. 
 
BRASIL. Decreto nº 3.956, de 08 de outubro de 2001. Promulga a Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Pessoas Portadoras de Deficiência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, 
p. 1, 9 out. 2001.  Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm. Acesso em: 17 jul. 
2023. 
 
 



62 

 

   

 

BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, Seção 1, p. 3, 26 ago. 2009a. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. 
Acesso em: 17 jul. 2023. 
 
BRASIL. Lei nº 12.764, 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º 
do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, Seção 1, p. 2, 28 dez. 2012. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 
27 jun. 2022. 
 
BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, Seção 1, p. 2-9, 7 jul. 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 
1º mar. 2022. 
 
BRASIL. Lei nº 13.861, de 18 de julho de 2019. Altera a Lei nº 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, para incluir as especificidades inerentes ao transtorno do espectro 
autista nos censos demográficos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 
1, 19 jul. 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2019/lei/l13861.htm. Acesso em: 28 jun. 2022. 
 
BRASIL. Lei nº 13.977, de 8 de janeiro de 2020. Altera a Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012 (Lei Berenice Piana), e a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 
1996, para instituir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (Ciptea), e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, Seção 1, p. 1, 9 jan. 2020. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13977.htm. Acesso 
em: 19 jan. 2023. 
 
BRASIL. Lei n° 14.254, de 30 de novembro de 2021. Dispõe sobre o 
acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do Deficit de 
Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 2, 1 dez. 2021. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14254.htm. Acesso em: 
17 jul. 2023. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 5 out. 1988. Atual. fev. 2022a. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 1º 
mar. 2022. 
 
 



63 

 

   

 

BRASIL. Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022. Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 
junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para 
estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde 
que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 9, 22 set. 2022b. Disponível em: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.454-de-21-de-setembro-de-2022-
431275000. Acesso em: 18 jan. 2023. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes de Atenção à Reabilitação da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Brasília, DF: Ministério da 
Saúde, 2014. 86 p. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_reabilitacao_pessoa
_autismo.pdf. Acesso em: 31 jul. 2023. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Linha de Cuidado para Atenção às Pessoas 
com Transtornos do Espectro do Autismo e suas Famílias na Rede de Atenção 
Psicossocial do Sistema Único de Saúde. Brasília, DF, 2015. 156 p. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_atencao_pessoas_transt
orno.pdf. Acesso em: 31 jul. 2023. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça: Pesquisa: REsp 1.053.810/SP. Relatora: 
Ministra Nancy Andrighi. Órgão Julgador: 3ª Turma. Julgamento: 17 dez. 2009. Doc 
19. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 15 mar. 2010. Disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/. Acesso em: 31 jul. 2023. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pesquisa: RE 466.343/SP. Relator: Ministro 
Cezar Peluso, publicado acórdão em 13 dez. 2008. Diário da Justiça, Brasília, DF, 
n. 104, 5 jun. 2009b. Disponível em: 
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incid
ente=2343529&numeroProcesso=466343&classeProcesso=RE&numeroTema=60.  
Acesso em: 17 jul. 2023. 
 
CAMILO, Christiane de Holanda Camilo; MESSIAS, Gabriel Soares. Considerações 
sobre o autismo e o direito ao trabalho: sociabilidade e identidade sob a ótica dos 
direitos humanos. Revista Reflexão e Crítica do Direito, Ribeirão Preto, v. 8, n. 2, 
p. 34-55, jul./dez. 2020. Disponível em: 
https://revistas.unaerp.br/rcd/article/view/2170/1726. Acesso em: 31 jul. 2023. (artigo 
em revista científica eletrônica) 
 
CARVALHO, Juan Pablo Couto de. Desenvolvimento do sistema especial de 
inclusão previdenciária como meio de expansão de liberdades. Revista Brasileira 
de Direito Previdenciário, Porto Alegre, v. 12, n. 69, p. 135-159, jun./jul. 2022. 
 
CAVALCANTE, Fátima Gonçalves. Pessoas muito especiais: a construção social 
do portador de deficiência e a reinvenção da família. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 
432 p. 



64 

 

   

 

CER II; U.A.C.; DRS VIII. Protocolo de Atendimento – CER II – Centro 
Especializado De Reabilitação – APAE de Franca. Franca, [2018]. (apostila) 
 
D’ANTINO, Maria Eloisa Famá; TIBYRICÁ, Renata Flores. Informação, mídia e 
preconceito. In: TIBYRICÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (Org.). 
Direitos das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. 
São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2018.p. 85-92. 
 
DI GIOVANI, Geraldo. Políticas públicas e política social. In: Blog Gera Di Diovani, 
São Paulo, 22 ago. 2008. Disponível em:  
https://geradigiovanni.blogspot.com/2008/08/polticas-pblicas-e-poltica-social.html. 
Acesso em: 27 jun. 2022. 
 
DITTRICH, Alexandre; STRAPASSOM, Bruno Ângelo. Bases filosóficas da análise 
do comportamento aplicada. In: SELLA, Ana Carolina; RIBEIRO, Daniela Mendonça 
(Org.). Análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista. 
Curitiba: Appris, 2018. 323 p. 
 
FERNANDES, Pablo Vaiano Mauad. Autismo e direito: dos Direitos e Garantias 
das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista no Ordenamento Jurídico 
brasileiro. São Paulo: Independently Published, 2020. 156 p. (eBook).  
 
GAIATO, Mayra. SOS Autismo: guia completo para entender o transtorno do 
espectro autista. São Paulo: nVersos, 2018. 256 p. (eBook).  
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2017. 192 p. 
 
KERCHES, Deborah. TEA na CID-11: o que muda? São Paulo, 14 jan. 2022. 
Disponível em: https://autismoerealidade.org.br/2022/01/14/tea-na-cid-11-o-que-
muda/. Acesso em: 2 ago. 2023. 
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da 
metodologia científica. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2021. 368 p. 
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa. 7. 
ed. São Paulo: Atlas, 2008. 296 p. 
 
LEOPOLDINO, Cláudio Bezerra; COELHO, Pedro Felipe da Costa. O processo de 
inclusão de autistas no mercado de trabalho. E&G Economia e Gestão, Belo 
Horizonte, v. 17, n. 48, set./dez. 2017. Disponível em: 
http://seer.pucminas.br/index.php/economiaegestao/article/view/15660/13069.  
Acesso em: 31 jul. 2023. (artigo em revista científica eletrônica) 
 
MACHADO, Márcia Francisca Lombo et al. A lei proteje as pessoas com autismo? 
In: TIBYRICÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (Org.). Direitos das 
pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. São Paulo: 
Memnon Edições Científicas, 2018. p. 6-14. 



65 

 

   

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa 
social. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método 
e criatividade. 21. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. p. 9-30. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede de 
Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 94-95, 25 abr. 2012. Disponível em 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html.  
Acesso em: 17 jul. 2023. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de 
dezembro de 2012. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 59, 13 jun. 
2013. Disponível em: https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf.  
Acesso em: 31 jul. 2023. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. 
Resolução Normativa ANS nº 539, de 23 de junho de 2022. Altera a Resolução 
Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para 
regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas 
ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários 
portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do 
desenvolvimento. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, ed. 118, p. 93, 24 
jun. 2022. Disponível em:  https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-
ans-n-539-de-23-de-junho-de-2022-410047154. Acesso em: 18 jan. 2023. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Instrutivo de reabilitação auditiva, física, intelectual e 
visual. Brasília, DF, 2020. 125 p. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/instrutivo_reabilitacao_auditiva_fisica_int
electual_visual.pdf. Acesso em: 17 jul. 2023. 
 
NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 10-
Redução das Desigualdades. Brasília, DF, [2020]. Disponível em: 
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10. Acesso em: 5 out. 2022. 
 
OLIVEIRA, Bruno Diniz Castro de et al. Políticas para o autismo no Brasil: entre a 
atenção psicossocial e a reabilitação. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 27, n. 3, p. 707-726, 2017. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/physis/a/BnZ6sVKbWM8j55qnQWskNmd/?format=pdf&lang=p
t. Acesso em: 31 jul. 2023. (artigo em revista científica eletrônica) 
 
ONU. Declaração dos Direitos Humanos. Paris, 1948. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-
declaration/translations/portuguese?LangID=por. Acesso em: 31 jul. 2023. 
 
 
 



66 

 

   

 

OPAS; OMS. Transtorno do espectro autista. [Brasília, DF, 201-]. Disponível em: 
https://www.paho.org/pt/topicos/transtorno-do-espectro-
autista#:~:text=O%20transtorno%20do%20espectro%20autista,e%20realizadas%20
de%20forma%20repetitiva. Acesso em: 31 jul. 2023. 
 
PARANÁ (Estado). Secretaria da Saúde. Linha de cuidado à saúde da pessoa 
com deficiência. Curitiba, 2023. 53 p. Disponível em: 
https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Linha-de-Atencao-Saude-da-Pessoa-com-
Deficiencia. Acesso em: 31 jul. 2023. 
 
REMÉDIO, José Antônio. Pessoas com deficiências e autistas: direitos e 
benefícios, inclusão social, políticas públicas, educação e tutela judicial individual e 
coletiva. Curitiba: Juruá, 2021. 356 p. 
 
ROGERS, Sally J.; DAWSON Geraldine; VISMARA, Laurie A. 
Autismo: compreender e agir em família. Lisboa: Lidel, 2012. 324 p. 
 
SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Súmulas do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Súmula 102. São Paulo, 2020. 
Disponível em: 
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/SumulasTJS
P.pdf. Acesso em: 17 jul. 2023. 
 
SCHWARTZMAN, José Salomão. Transtornos do espectro do autismo. In: 
TIBYRICÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (Org.). Direitos das 
pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. São Paulo: 
Memnon Edições Científicas, 2018. p. 15-21. 
 
SCHWARTZMAN, José Salomão; BRUNONI, Décio. Saúde. In: TIBYRICÁ, Renata 
Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (Org.). Direitos das pessoas com autismo: 
comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. São Paulo: Memnon Edições 
Científicas, 2018. p. 45-52. 
 
SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos 
práticos. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017. 188 p. 
 
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira 
Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 464 p. 
 
SOUZA, André Luiz Alvarenga de; ANACHE, Alexandra Ayach. A educação das 
pessoas com o transtorno do espectro autista: avanços e desafios. Revista on line 
de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 24, n. 2, esp., p. 1035-153, set. 
2020. Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=637766276007. Acesso 
em: 23 fev. 2022. (artigo em revista científica eletrônica) 
 
 
 



67 

 

   

 

SUDA, Bianca Tomi Rocha; MOTA, Paulo Henrique dos Santos; BOUSQUAT, 
Aylene Emilia Moraes. Centros Especializados em Reabilitação (CER) no SUS e o 
impacto da pandemia de covid-19. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 57, 
supl. 1, p. 1-12, 2023. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/rsp/a/jD3mgXQYqJNyhGMZvPY857b/?format=pdf&lang=pt. 
Acesso em: 31 jul. 2023. (artigo em revista científica eletrônica) 
 
VENTURA, Carla Aparecida Arena, MORAES, Viviana Carolina Oyan de, JORGE, 
Márjore Serena. Os profissionais de saúde e o exercício dos direitos humanos por 
portadores de transtornos mentais. Revista Eletrônica de Enfermagem, Goiânia, v. 
15, n. 4, p. 854-861, out./dez. 2013. Disponível em: 
http://www.revenf.bvs.br/pdf/ree/v15n4/01.pdf. Acesso em: 16 jul. 2023. (artigo em 
revista científica eletrônica) 
 
VIEIRA, Fabiano de Mello; AMARAL, Maurício Koubay do; AMARAL, Tabata Brandt 
do. Direitos sociais das pessoas com transtorno do espectro autista. Ânima: Revista 
Eletrônica do Curso de Direito UniOpet, Curitiba, ano 13, n. 22, jan./jun. 2020. 
Disponível em: https://www.opet.com.br/faculdade/revista-anima/pdf/anima22/OS-
DIREITOS-SOCIAIS-DAS-PESSOAS-COM-TRANSTORNO-DO-ESPECTRO-
AUTISTA.pdf. Acesso em: 31 jul. 2023. (artigo em revista científica eletrônica) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

   

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA COM AUTISMO 

(DE BAIXA RENDA) NA CIDADE DE FRANCA-SP (2022-2023) 

 
Público Pesquisado: 
Este questionário, semiestruturado, é referente à pesquisa AVALIAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA COM AUTISMO (DE BAIXA 
RENDA) NA CIDADE DE FRANCA-SP (2022-2023). Abaixo, encontram-se as 
questões relativas às crianças com autismo e suas famílias. 
 
1) Qual sua idade? 
 
2) Há quantos anos está atuando na área? 
 
3) Conhece alguma política pública destinada às famílias de crianças com autismo? 
Qual ou quais? Em caso positivo, essas políticas públicas atendem a sua finalidade? 
 
4) Conhece o protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar 
a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o 
seu desenvolvimento psíquico, que deve ser realizado nos primeiros dezoito meses 
de vida da criança? Em caso positivo, esse protocolo está sendo realizado na cidade 
de Franca/SP? Sabe dizer se está tendo resultados? 
 
5) Todas as crianças com TEA tem direito: (a) ao dignóstico precoce, ainda que não 
definitivo; (b) ao atendimento multiprofissional; c) à nutrição adequada e à terapia 
nutricional; d) aos medicamentos; (e) ao acesso a ações e serviços de saúde, com 
vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde. Sabe dizer se, na cidade 
de Franca/SP, o direito aos tratamentos, ações e serviços de saúde (que devem ser 
prestados pela rede pública de saúde) estão sendo respeitados? 
 
6) As políticas de acompanhamento das pessoas com TEA, de acordo com o 
Ministério da Saúde, devem ser realizadas dentro da Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS) por intermédio do CAPS. Isso é muito criticado por pais e especialistas, pois 
ocorre no mesmo local onde são atendidas as pessoas que demandam atenção em 
saúde mental, alcóolatras e usuários de drogas. Você acredita que essa é a melhor 
forma? Seria o CAPS o local adequado para oferta de intervenções com alto grau de 
especialização para crianças com autismo (tais como ABA, Integração Sensorial e 
TEACCH)? 
 
7) É garantido à pessoa com transtorno do espectro autista o direito à saúde no 
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, respeitadas as suas especificidades, e 
compete ao Ministério da Saúde, entre outros, apoiar e promover processos de 
educação permanente e de qualificação técnica dos profissionais da Rede de 
Atenção à Saúde quanto ao atendimento das pessoas com o transtorno do espectro 
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autista. Esse processo de educação permanente e qualificação técnica dos 
profissionais para atendimento às crianças com o autismo realmente acontece na 
cidade de Franca/SP? Em caso positivo, apresenta algum resultado? 
 
8) Vários especialistas apontam que cabe ao médico que acompanha as crianças 
com autismo a elaboração do PIT - Plano Individual de Tratamento. Referido plano 
deve analisar e apontar, entre outros, orientação à família e à escola, medicação 
necessária, terapias a serem realizadas e mediação escolar. Segundo sua 
experiência, os médicos (rede pública e/ou particular) atuantes na cidade de 
Franca/SP têm respeitado a elaboração do PIT?  
 
9) São direitos das pessoas com autismo, entre outros, o acesso à educação e ao 
ensino profissionalizante. As escolas de rede pública e/ou privadas da cidade de 
Franca/SP estão preparadas para absorver as crianças com autismo, assegurando 
um sistema educacional inclusivo e preparando crianças e jovens com autismo para 
o mercado de trabalho? 
 
10) Sabe ou tem conhecimento de alguma instituição de ensino (pública ou privada) 
da cidade de Franca SP que tenha negado matrícula à criança com autismo? 
Conhece algum relato de pais ou familiares que, quando foram matricular seus filhos 
autistas, se surpreenderam com um verdadeiro “processo seletivo implícito”, cujos 
critérios de avaliação se revelaram vexatórios e discriminatórios? 
 
11) Em muitos casos, a criança com autismo necessita de apoio às atividades de 
comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais. Por 
essa razão, a legislação estabelece que a instituição de ensino em que a pessoa 
com transtorno do espectro autista estiver matriculada deve disponibilizar 
acompanhante especializado no contexto escolar (auxiliar terapêutico). Esse 
acompanhante deve ser um profissional que exerceria a atividade de cuidador (apoio 
à locomoção, à alimentação e cuidados pessoais) e também de mediador (apoio às 
atividades de comunicação e interação social). Tem ciência se as escolas de 
Franca/SP estão respeitando esse direito? Em caso positivo, os profissionais 
possuem a qualificação e preparação adequadas? 
 
12) Tem ciência ou já presenciou alguma instituição de ensino privada da cidade de 
Franca/SP que tenha cobrado mensalidade em valor superior ou tenha repassado 
despesas em razão da criança matriculada ser autista? 
 
13) Falando sobre o direito ao horário especial e à redução de jornada de trabalho, 
que é garantido aos pais de crianças com autismo, desde que aqueles sejam 
servidores públicos federais, você acredita que esta política pública deve ser 
estendida aos pais de crianças com autismo que sejam trabalhadores da iniciativa 
privada? 
 
14) O direito à meia-entrada para acesso a eventos artístico-culturais e esportivos 
(museus, parques temáticos, shows diversos, cinemas, jogos) é garantido por lei aos 
deficientes e, consequentemente, também para as pessoas com autismo. Inclusive, 
esse direito também se estende para o acompanhante, caso haja necessidade. Você 
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conhece este direito? Sabe se as famílias de crianças com autismo da cidade de 
Franca/SP também conhecem esta política pública? 
 
15) Pessoas com autismo têm direito a atendimento prioritário, inclusive filas 
especiais. No entanto, com receio de passarem por algum constrangimento, muitas 
famílias deixam de exercer esse direito. Você tem conhecimento de algum caso 
semelhante que tenha acontecido com alguma criança com autismo e sua família na 
cidade de Franca/SP? 
 
16) As pessoas com autismo têm direito à vaga especial em estacionamentos. As 
crianças podem exercer também esse direito, através do veículo conduzido por seus 
pais. Você conhece este direito? Sabe se as famílias de crianças com autismo da 
cidade de Franca/SP também conhecem esta política pública? 
 
17) Assim como muitas pessoas com deficiência física, pessoas com autismo 
também podem adquirir veículos com isenção de impostos (IPI e ICMS). O mesmo 
se aplica para isenção de IPVA (tanto para veículos novos e usados). Você conhece 
este direito? Sabe se as famílias de crianças com autismo da cidade de Franca/SP 
também conhecem esta política pública? 
 
18) Já presenciou alguma criança com autismo sofrer algum tipo de discriminação 
em locais públicos na cidade de Franca/SP? 
 
19) Em poucas palavras, o que acha que falta a algumas pessoas para aceitarem as 
diferenças de tratamento a uma pessoa com deficiência ou criança com autismo 
sem se sentirem incomodadas? 
 
20) Você acredita que pessoas de baixa renda sofrem maiores restrições ao 
buscarem seus direitos e aplicações de políticas públicas para crianças com 
autismo? 
 
21) Conhece alguma família de criança com autismo da cidade de Franca/SP que 
precisou se socorrer ao Poder Judiciário para garantir seus direitos (quaisquer tipos 
de direitos)? 
 
22) Franca é uma cidade bem-preparada para lidar com a crianças com autismo? Na 
sua opinião, o que poderiam os órgãos públicos, sobretudo a municipalidade, fazer 
para acolher melhor famílias de crianças com autismo? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

 
Uni-FACEF 

(Centro Universitário Municipal de Franca) 
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA – Uni-FACEF 

ESCLARECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Essa pesquisa tem o título: AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À 
CRIANÇA COM AUTISMO (DE BAIXA RENDA) NA CIDADE DE FRANCA-SP 
(2022-2023) e tem por objetivo avaliar ideias, sentimentos, planos, crenças e 
sobretudo propor políticas públicas às crianças com autismo e suas famílias. Declaro 
para os devidos efeitos legais e de direito que: I. Sempre que quiser, o Sr(a). poderá 
pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do pesquisador. II. 
Quando o estudo for finalizado, o Sr(a). será informado sobre os principais 
resultados e conclusões obtidos na pesquisa. III. A respeito do questionário: o 
questionário é constituído de questões simples, visando nortear o trabalho de 
dissertação para o Mestrado Acadêmico. IV. A respeito de riscos e desconforto: a 
pesquisa oferece risco mínimo pois, ao responder o questionário o Sr(a). poderá se 
sentir constrangido com o cunho pessoal de algumas questões, sendo a garantia do 
sigilo uma das formas de minimizar esse desconforto. Se ainda assim, se sentir 
incomodado, há a opção de não responder a questão. Os procedimentos adotados 
nessa pesquisa seguem os Critérios da Ética em pesquisa com Seres humanos 
contidos nas diretrizes da Resolução nº 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. 
Com relação ao sigilo dos dados obtidos no questionário, todos os cuidados serão 
tomados para que não ocorra quebra do sigilo. V. Quanto a confidencialidade: O 
Sr(a). tem a garantia que os dados obtidos serão analisados em conjunto com os 
dados de outros voluntários, não sendo divulgada a sua identificação ou de outro 
participante em momento algum. Os dados obtidos através da pesquisa, serão 
utilizados para fins de pesquisa, podendo ser analisados tanto na íntegra, como na 
forma de recortes. VI. Quanto a benefícios: o Sr(a). não obterá nenhum benefício 
direto, por participar dessa pesquisa. Os dados obtidos serão utilizados em 
publicações revistas científicas e apresentações em eventos científicos, com o 
objetivo de agregar conhecimentos a áreas afins. VII. Quanto ao pagamento: o Sr(a). 
não terá nenhum custo ao participar da pesquisa, bem como não receberá nenhuma 
forma de pagamento, por sua participação. VIII. A pesquisa tem como objetivo a 
avaliação de políticas públicas voltadas à criança com autismo (de baixa renda) na 
cidade de Franca-SP (2022-2023).  
 
Entende-se que ao assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o 
participante foi devidamente informado de sua participação como voluntário da 
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pesquisa, bem como de todos os itens listados acima. 
 
O presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será emitido em 2 (duas) 
vias, sendo uma via assinada por todos e entregue ao participante da pesquisa. 
 
Eu, ______________________________________________, declaro que tenho 
pleno conhecimento de que as informações coletadas nas atividades nas quais irei 
participar, espontaneamente, serão utilizadas para fins didáticos e poderão ser 
objeto de análise estatística pelo autor e seu orientador. Declaro que autorizo a 
utilização dos dados coletados no questionário para quaisquer fins de pesquisa e/ou 
divulgação em jornais e/ou revistas científicas do país e do exterior, dentro dos 
limites dos respectivos códigos de ética. Declaro ainda que posso recusar a 
participar da pesquisa, e se aceitar, a qualquer momento e/ou fase do estudo, retirar 
minha autorização, mediante comunicação ao pesquisador. 
 
Por este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, permito de forma livre, 
espontânea e esclarecida, que o pesquisador Fabrício Barcelos Vieira e sua 
orientadora Lívia Maria Lopes Gazaffi utilizem os dados fornecidos no questionário, 
e fazer análise estatística dessas informações. 
 
 
Franca, _____ de _____________________ de 2022. 
 
 
________________________________________ 
Assinatura do Participante 
 
________________________________________ 
Pesquisador: Fabrício Barcelos Vieira 
Contato: fabricio.b.vieira@outlook.com (16) 99203-6423 
Centro Universitário de Franca Uni-FACEF 
 
Contatos: 
Pesquisador: fabricio.b.vieira@outlook.com. Telefone: (16) 99203-6423. 
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP Uni-FACEF - Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso 
y Alonso, 2400 – Bairro São José – CEP 14.403-430 - Telefone: (16) 3713-4630 – 
das 8h às 17h - E-mail: comep@facef.br. 
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ANEXO A – PROTOCOLO DE ATENDIMENTO – CER II – CENTRO 
ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO – APAE DE FRANCA 
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO NO 
COMITÊ DE ÉTICA DO Uni-FACEF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


