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APRESENTAÇÃO

A ideia é que o professor utilize ESTE 

LIVRO para demonstrar aos seus 

alunos  o que é o Transtorno do 

Espectro Autista, levando em 

consideração os tópicos mais 

relevantes para o entendimento de 

uma criança, e consequentemente, 

ensinando as melhores maneiras para 

lidar com essa questão dentro de sala 

de aula. Dessa maneira, um canal de 

diálogo pode ser aberto para 

discussão e um melhor esclarecimento 

de todos, minimizando possíveis 

situações desagradáveis, não só ao 

aluno com TEA, mas a todos que 

fazem parte desse convívio. 

Devem ser levadas em consideração, 

as Orientações de leitura para o 

professor nas páginas finais do livro. 



SUMÁRIO

Capítulo 1 - Conhecendo o 

TEA (Transtorno do Espectro 

Autista)

6

Capítulo 2 – No Capítulo de 

hoje...Escola: Um território 

amigável

14

Capítulo 3 – Experiências de 

sala de aula 

20

Episódio 1 20

Episódio 2 26

Episódio 3 29

Capítulo 4 -  Bons amigos 32

Orientações para o professor 36

Orientações para o professor 40

Orientações para o professor 42



6



7



8



9



10



O autismo é um transtorno 
no desenvolvimento do 
cérebro que afeta a 

capacidade de 
relacionamento com 

pessoas e o ambiente.
O Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos 
Mentais DSM-5 rotula 

estes distúrbios como um 
espectro justamente por 

se manifestarem em 
diferentes níveis de 

intensidade. Vejam quais 
são esses níveis:
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Nível 1 de suporte: é quando o 
distúrbio não afeta ao ponto de 

impedir que sejam feitas as 
atividades do cotidiano.

Nível 2 de suporte: é quando 
necessita de algum auxílio para 
atividades como, comer, tomar 
banho e outras atividades do 

dia-a-dia.

Nível 3 de suporte: é quando 
apresenta distúrbios graves e 
precisa de auxílio para realizar 

todas as suas tarefas ao longo da 
vida.
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Vejamos algumas 
atitudes que podem 
colaborar no nosso 
relacionamento om 

os autistas:

• Evitar muitos 
abraços e toques

• Não usar 
expressões que 
confundam a 
mente deles 
(Ex.: "tirar o 
cavalinho da 
chuva")

• Não fazer 
barulhos muito 
altos enquanto 
estiverem juntos

• Tentar acalmá-lo 
se estiverem em 
um momento de 
crise.

*Obs.: É importante ressaltar que 
cada criança com TEA tem suas 
características peculiares. 34



• Podemos 
iniciar uma 
conversa, pois 
eles têm 
dificuldades, 
mas entender, 
caso não 
queiram 
conversar.

• Buscar ajuda 
de um adulto, 
quando eles 
estiverem em 
alguma crise..

• Se colocar 
sempre à 
disposição 
para ajudar, 
caso seja 
necessário.

• Enxergar esse 
amigo autista 
como qualquer 
outro amigo da 
classe.

FIM 35



ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR

1ª - Antes de receber o aluno com 

autismo, é necessário compreender o 

que é Transtorno do Espectro Autista 

(TEA); e de acordo com a pesquisa feita 

em detrimento deste produto: O 

Transtorno do Espectro Autista é um 

distúrbio no desenvolvimento 

neurológico, que tem início antes dos três 

anos de idade, sendo também 

classificado como uma síndrome 

comportamental que dá origem a uma 

grande variedade de sintomas clínicos. 

Sua classificação se dá de acordo com o 

Quociente de inteligência (QI) da criança, 

sendo definido como leve, moderado, 

severo e profundo. Não possui etiologia 

bem definida, porém, inclui fatores 

genéticos, toxinas e estressores 

ambientais, respostas imunes alteradas, 

disfunção mitocondrial e neuro 

inflamação. É a partir dessa informação 

central que podemos compreender 

melhor o objetivo deste livro.
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2ª Este livro deve ser apresentado em 

sala de aula, para todos os alunos. As 

histórias contêm algumas instruções, de 

simples compreensão, sobre o TEA e 

sobre atitudes e hábitos que esses alunos 

da classe podem adquirir para com o 

aluno com TEA. As histórias devem lidas 

e, ao mesmo tempo eles devem ter 

acesso às imagens, que estão ilustradas 

com expressões faciais nos personagens, 

algumas das sensações sentidas, mas 

que não são faladas.

3ª - A ideia central desse livro para o 

professor, é de que o mesmo, possa 

compreender a importância da formação 

do professor, seja ela acadêmica e/ou 

continuada. Uma vez que, o 

esclarecimento sobre o TEA, favorece o 

ensino/aprendizagem, pois interfere 

diretamente no relacionamento do 

professor com o aluno. É fazer ainda, com 

que  o professor, antes de qualquer coisa, 

saiba o que é TEA; 
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e como, de maneira geral, se comporta o 

aluno com características desse tipo de 

transtorno, e assim, facilitar o cotidiano 

do professor, da criança autista e dos 

demais alunos da turma.

4ª - Aqui, o professor tem acesso ao 

conteúdo de cada história, com olhar 

voltado para o que precisa ser extraído e 

repassado para classe.

Na primeira história, estamos 

apresentando para a turma o que é o TEA 

(assunto já abordado acima). Ensinando 

que não é uma doença, que o aluno 

autista não deve ser discriminado e que 

ele precisa ser incluído como qualquer 

outro aluno, independentemente de sua 

condição.

Na segunda história, o objetivo é fazer 

com que os alunos compreendam que é 

necessário transformar o ambiente 

escolar em um ambiente conhecido e 

seguro, do ponto de vista do aluno 

autista, para que assim, ele possa se 

sentir confortável para estar nesse local e

38



consequentemente, aprender o que é 

necessário para o seu 

desenvolvimento.

A terceira história, é subdividida em três 

episódios, onde são contadas 

experiências reais, vividas pelos 

professores com o aluno autista. Elas 

servem para exemplificar o quanto 

algumas reações podem ser 

inesperadas e que, por isso, tal tema 

precisa estar, cada vez mais difundido 

entre professores e membros da 

escola, pois muitas vezes os 

professores não sabem como reagir.

Na quarta história a ideia é trazer para 

os alunos, quais são os 

comportamentos e hábitos que podem 

ser adotados no tratamento com a 

criança autista. Para que se possam 

evitar desconfortos entre os que 

convivem em sala de aula.
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