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TEXTE

In tro du ção
O sur gi mento do termo “neurodi ver sid ade” no final da década de
1990 re mete ori gin al mente ao tra balho de Singer 1, uma socióloga e
self ad voc ate que o propôs primeira mente em sua tese in tit u lada “Odd
People” In: The Birth of Com munity Amongst People on the Aut ism
Spec trum. A Per sonal Ex plor a tion of a New So cial Move ment Based on
Neur o lo gical Di versity (2016 [1999]). A mo ti va ção para no mear o então
in sur gente mo vi mento de su jei tos que se iden ti fi ca vam como pos sui‐ 
do res de uma “co ne xão” ce re bral di fe rente veio, de acordo com a au‐ 
tora, de uma in sa tis fa ção com a re jei ção da con cei tu a ção da de fi ci ên‐ 
cia a par tir da ob je ção do cha mado “mo delo so cial forte” (Sha ke a pe‐ 
are, 2014) que se po si ci o nava mais en fa ti ca mente con tra à ideia de
de fi ci ên cia cen trada em con cep ções bi o mé di cas. Em Sin ger, a neu ro‐ 
di ver si dade su gere que o significado- chave do ‘Es pec tro Au tista’ está
em seu “apelo e an te ci pa ção de uma po lí tica de ‘Di ver si dade Neu ro ló‐ 
gica’”. O ‘neu ro lo gi ca mente di fe rente’, para au tora, re pre sen ta ria “um
novo acrés cimo às ca te go rias po lí ti cas co nhe ci das de
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classe/sexo/raça” e am pli a ria “as per cep ções do mo delo so cial da de‐ 
fi ci ên cia” (Sin ger, 2016 [1999], s.p.).

É re le vante notar que a au tora aponta que “a visão do mo delo so cial
cons tru ci o nista não ser via in tei ra mente à emer gên cia do mo vi mento
au tís tico”, su ge rindo, ainda, ser im por tante lem brar que foram

2

(...) pes qui sa do res mé di cos, co me çando com Hans As per ger, Lorna
Wing, Simon Baron- Cohen e Oli ver Sacks, e psi có lo gos, no ta vel ‐
mente Tony Attwood, os que eri gi ram as fun da ções que ha bi li ta ram
pes soas au tis tas e seus fa mi li a res a re co nhe ce rem uns aos ou tros e
for ma rem o seu pró prio mo vi mento (Sin ger, 2016, s.p.).

Em bora o termo tenha sido uti li zado, mais re cen te mente, no mo vi‐ 
mento so cial bra si leiro for mado de e para au tis tas (Abraça, 2021), seu
aci o na mento vem sendo ques ti o nado em vir tude da im pu ta ção de
rei fi ca ção das sub je ti vi da des a par tir de um lé xico da to po gra fia ce re‐ 
bral. A neu ro di ver si dade, na pers pec tiva dos neu ro crí ti cos, se apoi a‐ 
ria sobre a noção de “su jeito ce re bral”, onde a pes soa é en ten dida
como in te gral mente equi va lente a de ter mi na das des cri ções de ordem
neu ro ló gica e suas ações podem ser in tei ra mente re du zi das à des cri‐ 
ção neu ro ci en tí fica do cé re bro, a qual sem pre está “por de trás” de
uma agên cia. (Or tega, 2008, 2009b, 2009c, 2009d, 2013; Zor za nelli &
Or tega, 2011; Vidal & Or tega, 2007; 2019).

3

Uma das ques tões que tra ze mos aqui para di a lo gar com estas crí ti cas
seria que esta de fi ni ção de “su jeito ce re bral” não daria conta da com‐ 
ple xi dade en con trada no aci o na mento do termo neu ro di ver si dade no
Bra sil, nem no ati vismo e nem entre au tis tas com quem temos con vi‐ 
vido.

4

A neu ro di ver si dade, para o campo da neu ro crí tica, nada mais seria do
que uma prova con tun dente desta ce re bra li za ção, a qual re sulta de
in ves ti ga ções neu ro ci en tí fi cas que for ne çam pa râ me tros ob je ti vos
para de ter mi nar neu ro tí pi cos e neu ro a tí pi cos. Res sal ta mos que os ar‐ 
gu men tos aci o na dos pelos ato res que se dizem neu ro di ver gen tes não
ne ces sa ri a mente são aque les con si de ra dos “ar gu men tos neu ro ci en ti‐ 
fi cos vá li dos”. Vemos, em suas con cep ções de neu ro di ver si dade, uma
gama de ar gu men tos e ele men tos que tor nam esse termo mais com‐ 
plexo do que cons ti tuído por uma de ri va ção da neu ro ci ên cia.
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Nos anos que se se gui ram à pro posta teó rica de Sin ger, a as cen são de
um mo vi mento glo bal de pes soas au tis tas ini ciou uma ar re gi men ta‐ 
ção da “neu ro di ver si dade” como mote para a acei ta ção do au tismo
como uma di fe rença. No final da dé cada de 1990, Sin ger su ge rira que,
sem os avan ços tec no ló gi cos que per mi ti ram a for ma ção de co mu ni‐ 
da des on- line, a neu ro di ver si dade não teria flo res cido. Com pu ta do‐ 
res, diz ela, são dis po si ti vos pro té ti cos, que “trans for mam [os au tis tas]
de in di ví duos re traí dos e iso la dos em seres so ci ais em rede, o pré- 
requisito para uma ação so cial efi caz, e uma voz na arena pú blica”
(1999 [2016]). Em bora estas afir ma ções pos sam re for çar os de ter mi‐ 
nis mos bi o ló gi cos re cha ça dos pelo mo delo so cial de de fi ci ên cia – ao
sugerir- se que au tis tas são na tu ral mente re traí dos e iso la dos –, é
pre ci sa mente nas redes so ci ais que o termo atu al mente se talha e se
re ta lha, sendo as so ci ado po li ti ca mente ao já exis tente mo vi mento por
di rei tos e a novas con cei tu a ções, como a de “in ter sec ci o na li dade”
(Abraça, 2021). De forma apa ren te mente pa ra do xal, este, que é um
mo vi mento re pu tado como neu ro de ter mi nista, vê, na ar ti cu la ção do
mo vi mento so cial au tista bra si leiro, um es paço para que au tis tas pos‐ 
sam ex pres sar múl ti plas iden ti da des.

6

Neste texto tra ze mos para o de bate al guns ele men tos que acre di ta‐ 
mos serem po ten tes para uma re fle xão teórico- analítica sobre como
a ca te go ria “neu ro di ver si dade” está sendo pen sada, aci o nada e ma te‐ 
ri a li zada nas prá ti cas co ti di a nas – es pe ci fi ca mente con si de rando o
palco prag má tico das redes so ci ais – de ati vis tas neu ro di ver sos (prin‐ 
ci pal mente au tis tas) no Bra sil. Pro po mos tecer uma rede de crí ti cas
às con cep ções e rei vin di ca ções de di rei tos atra vés da ca te go ria ‘neu‐ 
ro di ver si dade’ que ha bi li tem, em nosso en ten di mento, sua “an tro po‐ 
fa gia glo cal”. Este, que é um texto es crito por uma ju rista e uma an‐ 
tro pó loga, é uma pri meira ini ci a tiva teó rica que co loca em xeque a
lei tura de ter mi nista sobre a neu ro di ver si dade, bus cando en ten der se,
de fato, é a ce re bra li za ção que ca ta lisa o uso do termo por au tis tas,
tanto aca dê mi cos como ati vis tas auto- representados.

7

Sa be res si tu a dos
Este texto é um ex pe ri mento. As au to ras além de serem pes qui sa do‐ 
ras em di fe ren tes áreas de co nhe ci mento, são ali a das do ati vismo au‐ 
tista no Bra sil como par ti ci pan tes da As so ci a ção Bra si leira para Ação
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por Di rei tos das Pes soas Au tis tas - Abraça 2. Luana e Va lé ria têm se
po si ci o nado em um es paço de es tu dos e pes quisa com pes soas com
de fi ci ên cia, mais es pe ci fi ca mente au tis tas, cujo tra ba lho em Rede tem
ge rado pro du ções de “le tra mento”, o qual con tri bui para um “alei ja‐ 
mento” (Lopes, 2020; Mag nani & Ruc kert, 2021; Mello, Aydos &
Schuch, 2022) da pro du ção de co nhe ci mento na Aca de mia, assim
como na cons tru ção de um diá logo crí tico e co la bo ra tivo das pes qui‐ 
sa do ras com a agenda po lí tica e so cial bra si leira.

Luana é ba cha rel, mes tre e dou tora em Di reito. Desde muito cedo
atu ava no ati vismo am bi en ta lista e em prol dos di rei tos Hu ma nos, o
que a levou a co nhe cer Ale xan dre Ma pu runga. Em 2006 foi con vi dada
por Ma pu runga a ir no en con tro En con tro Bra si leiro de Au tis tas,
quando co me çou a fazer parte da ABRAÇA. Desde então têm atu ado
na pro du ção de con teúdo, in ter ven ção ju rí dica e apoio nas pau tas da
As so ci a ção em mo bi li za ções pre sen ci ais e nas redes so ci ais. A in tensa
tra je tó ria de Luana junto ao ati vismo foi fun da men tal para que em
2023 de fen desse sua tese de dou to ra mento em co tu tela Brasil- 
Alemanha sobre Neu ro di ver si dade. Hoje Luana é di re tora ju rí dica na
Abraça.

9

Va lé ria é ba cha rel em Ci ên cias So ci ais, mes tre e dou tora em An tro po‐ 
lo gia So cial. Foi du rante o dou to rado que suas pes qui sas se vol ta ram
para o co ti di ano de pes soas au tis tas no mer cado de tra ba lho e ini ciou
sua par ti ci pa ção como mem bra do CODEA: Co mitê De fi ci ên cia e
Aces si bi li dade da As so ci a ção Bra si leira de An tro po lo gia. No ano de
2019, em uma mesa da Reu nião de An tro po lo gia do Mer co sul or ga ni‐ 
zada pelo CODEA, com ati vis tas com di ver sas de fi ci ên cias, co nhe ceu
uma mu lher au tista ati vista na Abraça. Com a pan de mia, as pes qui sas
de campo em An tro po lo gia foram in ter rom pi das e o con tato on line
com mais au tis tas dessa As so ci a ção se in ten si fi cou, e Va lé ria or ga ni‐ 
zou lives com au tis tas como parte do pro jeto “Li ving with Di sa bi li ties:
an anth ro po lo gi cal con tri bu tion to pu blic po li cies” 3, do qual par ti ci‐ 
pava. Em al guns meses esta rede, in cluindo Va lé ria e Luana, é con vi‐ 
dada a par ti ci par do pro jeto “Traduzir- se: au tismo em pri meira pes‐ 
soa na prá tica aca dê mica”, co or de nado por Luiz Hen ri que Mag nani,
au tista e pro fes sor da área de Lin guís tica Apli cada na Uni ver si dade
Fe de ral do Vale do Je qui ti nho nha e Mu curi, no es tado de Minas Ge‐ 
rais.

10
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A atu a ção no Co mitê, assim como o con ví vio co ti di ano no en fren ta‐ 
mento das bar rei ras en con tra das pelos co le gas au tis tas da Abraça e
da Rede Traduzir- se, foram pro por ci o nando um le tra mento das au to‐ 
ras em aces si bi li dade e in clu são a par tir de um lugar de co pro du ção
de ma te ri ais de apoio e co la bo ra ção em or ga ni za ção de even tos aca‐ 
dê mi cos (CODEA- ABA, 2020; Aydos & Costa, 2020). Nes tes es pa ços, as
apro xi ma ções entre as áreas da co mu ni ca ção, da lin gua gem, do di‐ 
reito e das po lí ti cas pú bli cas, assim como da an tro po lo gia e de ou tras
ci ên cias hu ma nas, alinhavam- se à con cep ção que esses ati vis tas,
assim como Luana, ti nham sobre au tismo en quanto uma de fi ci ên cia e
uma neu ro di ver gên cia 4, ambas ca te go rias en ten di das aqui na chave
dos “mar ca do res da di fe rença” (Lopes, 2020).

11

As con cep ções re la ci o nais e si tu a ci o nais de cons tru ção das ca te go‐ 
rias, assim como a pers pec tiva de pri vi le giar a ex pe ri ên cia da de fi ci‐ 
ên cia nas pes qui sas an tro po ló gi cas, en con tra vam eco e to ma vam
corpo e ma te ri a li dade na con vi vên cia com os au tis tas do grupo. His‐ 
tó rias de vida, sem ex ce ções mar ca das por ex pe ri ên cias en car na das
bullying, ex clu são e ou tras vi o lên cias de vido a ca rac te rís ti cas como a
lin gua gem re bus cada ou in te res ses e hi per fo cos não con ven ci o nais, e
à forma de in te ra gi rem com as pes soas e es pa ços eram in ter pre ta das
como for mas di ver sas de ha bi ta rem o au tismo e se en ga ja rem no
mundo.

12

Atu al mente, o Di ag nos tic and Sta tis ti cal Ma nual of Men tal Di sor ders
(DSM), em sua quinta ver são, clas si fica o au tismo como um “trans‐ 
torno de de sen vol vi mento” que se ca rac te riza por di fi cul da des em
três es fe ras: co mu ni ca ção, in te ra ção so cial e com por ta men tos e pen‐ 
sa men tos con si de ra dos re pe ti ti vos e rí gi dos. No en tanto, as re fle xões
e pes qui sas deste grupo de aca dê mi cos au tis tas (Rückert, 2021; Car‐ 
va lho, 2023), assim como das pes qui sa do ras que es cre vem esse texto,
con cor dam que a con cep ção psi quiá trica do au tismo já o con di ci ona
a uma marca de pre ci a tiva quando dis tan cia aquilo que se é da quilo
que su pos ta mente se de ve ria ser (Cai tité, 2017). A cor po nor ma ti vi dade
(McRuer, 2021; Kafer, 2013) é a base epis te mo ló gica des tas de fi ni ções
ba se a das em uma “ta xo no mia da falta” (Rückert, 2021; 2024) que des‐ 
va lo riza e des qua li fica for mas ou tras de in te ra ção e co mu ni ca ção psi‐ 
cos so ci ais. Ao re cu sar per ce ber as for mas di ver sas de co mu ni ca ção e
in te ra ção so cial na chave da pa to lo gia, do dé fi cit, do atraso, en ten de‐ 
mos au tismo como “de fi ci ên cia”, atra vés da rei vin di ca ção de sua in‐

13
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ter pre ta ção em diá logo com o Mo delo So cial da De fi ci ên cia (Sha kes‐ 
pe are, 2014; Diniz, 2012), como cor po ra li da des dis si den tes, ou neu ro‐ 
di ver gen tes da norma he gemô nica 5, que en con tram bar rei ras à par ti‐ 
ci pa ção em uma so ci e dade não aces sí vel a todas as (neuro)di ver si da‐ 
des hu ma nas.

Com o tempo, as lei tu ras crí ti cas ao Mo vi mento da Neu ro di ver si‐ 
dade 6 (Or tega, 2013; Vidal & Or tega, 2019), ma jo ri ta ri a mente com‐ 
posto por au tis tas no Bra sil, re a li za das na Rede Traduzir- se foram se
mos trando dis tan tes da re a li dade dos au tis tas bra si lei ros. Elas tra‐ 
ziam sim a ca te go ria “neuro” para fa la rem de suas for mas neurodi ver‐ 
sas de in te ra gi rem e se co mu ni ca rem, mas foram muito pou cas as
vezes que o ce re bra lismo re du ci o nista e des sub je ti vante (“sou meu
cé re bro”) se fazia pre sente na forma como en ten diam “o seu au tismo”
ou as suas sub je ti vi da des au tis tas.

14

Tam bém a ca te go ria “iden ti dade au tista” não cor res pon dia às crí ti cas
que pre ga vam que o mo vi mento da neu ro di ver si dade des con si dera as
pes soas com maior ne ces si dade de apoio do es pec tro 7. Ao aci o na rem
ele men tos do au tismo que os tor na vam per ten cen tes a uma mesma
bi os so ci a li dade, di zendo que “eram au tis tas” e não que “ti nham au‐ 
tismo”, não dei xa vam de con si de rar suas di ver si da des in ter nas, mas
sim rei vin di ca vam uma “iden ti dade in ter sec ci o nal” en quanto fer ra‐ 
menta po lí tica que busca dar conta das di ver sas vi o lên cias de ex clu‐ 
são. Em mo mento algum des tes qua tro anos de con vi vên cia na
Abraça ou na Rede Traduzir- se, ou vi mos pro nun ci a men tos de pes‐ 
soas com menor ne ces si dade de su porte que ne ga vam o au tismo
como de fi ci ên cia ou rei vin di ca vam uma iden ti dade se pa rada do es‐ 
pec tro au tista. O que per ce be mos, pelo con trá rio, era um em pe nho
para tra zer as pes soas com maior grau de su porte para den tro do
mo vi mento.

15

Este exer cí cio de co- escrita é aqui apre sen tado na forma de um pri‐ 
meiro en saio, re sul tante desse de bate co le tivo sobre au tismo e neu‐ 
ro di ver si dade que se deu com a par ti ci pa ção das au to ras nas reu niões
vir tu ais e nas con ver sas de what sapp do Pro jeto “Traduzir- se: au‐ 
tismo em pri meira pes soa na prá tica aca dê mica” 8 e nas suas par ti ci‐ 
pa ções na es crita do “Ma ni festo da Neu ro di ver si dade In ter sec ci o nal
Bra si leira” 9, da Abraça. Para sua pro du ção, além de re a li zar mos uma
re vi são bi bli o grá fica de tex tos que in ter sec ci o nam as ca te go rias

16
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“neu ro di ver si dade” e “au tismo”, ins pi ra das pelo in te resse comum nos
Disability Stu dies e nos Crip Stu dies, in te ra gi mos nas redes so ci ais
vir tu ais des tes co le ti vos, par ti ci pa mos de lives, reu niões, gru pos de
es tudo e de ba tes em pla ta for mas de vi de o con fe rên cias, e diá lo gos em
apli ca ti vos de co mu ni ca ção di reta (what sapp) do Pro jeto Traduzir- se.
Pau ta mos os de ba tes na pos tura de co pro du ção do co nhe ci mento
com a par ti ci pa ção de pes soas au tis tas e não- autistas em suas di fe‐ 
ren tes con fi gu ra ções de re la ções, ou seja, nas suas in te ra ções tanto
nos es pa ços de ati vismo como aca dê mi cas, nos quais se fa ziam con‐ 
co mi tan te mente pre sen tes a des pa to lo gi za ção de con di ções neu ro di‐ 
ver gen tes; a luta pela afir ma ção e efe ti va ção de di rei tos e a busca
pelo re co nhe ci mento de iden ti da des neu ro di ver gen tes que foram
mar gi na li za das em fun ção de um ca pa ci tismo neu ro nor ma tivo.

Neu ro di ver si dade: pro pos tas de
ques tões para pen sar um con ‐
ceito
De acordo com Or tega, (2009a, p. 70), as ex pli ca ções neu ro ló gi cas do
au tismo du rante a dé cada de 1990 afas ta riam dos pais – e so bre tudo
mães – a culpa a eles an te ri or mente im pu tada pelo mo delo psi ca na lí‐ 
tico das dé ca das de 1940 a 1960 10, que re pro du zia es te reó ti pos ne ga‐ 
ti vos acerca da má pa ren ta li dade – e, mais es pe ci fi ca mente, a má ma‐ 
ter ni dade 11 – na ma triz de cau sa li dade do au tismo. O prin ci pal pa ra‐ 
doxo apre sen tado pelo autor é o de que a de sim pli ca ção dos pais pro‐ 
vo cada por essa apro xi ma ção das neu ro ci ên cias está na raiz tanto dos
mo vi men tos de busca da cura e de apoio às te ra pias com por ta men‐ 
tais e psi co far ma co ló gi cas, quanto na dos mo vi men tos de neu ro di‐ 
ver si dade.

17

Na de san (2005), por sua vez, su gere que a ideia de que o au tismo
con siste in te gral mente no cé re bro au tista se apoia na dis se mi na ção
da neu ro ci ên cia cog ni tiva, para a qual o as pecto co nec tivo da cog ni‐ 
ção é o as pecto pre pon de rante. A ideia de que a mente é um com pu‐ 
ta dor é, para a au tora, a pri meira força para que esse pa ra digma se
po pu la ri zasse. A se gunda força, por outro lado, é a busca pa ren tal
pela apli ca ção das des co ber tas ci en tí fi cas sobre de sen vol vi mento in‐ 
fan til nos pro je tos de en ge nha ria so cial. Nesse con texto de emer gên ‐
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cia da neu ro ci ên cia cog ni tiva, o ajuste da per so na li dade im porta
menos que as ha bi li da des in te lec tu ais, es pe ci al mente em se con si de‐ 
rando que as de man das da eco no mia glo bal pas sa ram a exi gir agi li‐ 
dade in te lec tual e cres cente ap ti dão tec no ló gica, mesmo de em pre‐ 
ga dos mé dios.

Com efeito, de acordo com Sin ger, os “nerds e geeks” que te riam in‐ 
ven tado o com pu ta dor são “pes soas que se ade quam per fei ta mente
ao es pec tro au tista. (...) Geeks são os su jei tos tran si tó rios entre os
neu ro tí pi cos so ciá veis e au tis tas não so ciá veis, [são] as pes soas que
mais per so ni fi cam uma so ci e dade cons truída sobre a in te ra ção entre o
hu mano e a má quina” (Sin ger, 2016 [1999], s.p.). Nesse mo mento,
então, em bora a “pes quisa cog ni tiva sobre o au tismo ti pi ca mente en‐ 
fa ti zasse im pe di men tos cog ni ti vos es pe cí fi cos (e, por vezes, li ga dos a
uma to po gra fia neu ral), tam bém há um mo vi mento na li te ra tura para
en de re çar as for ças cog ni ti vas – ha bi li da des e ap ti dões – ex pres sas
pelos in di ví duos ‘au tis tas’” (Na de san, 2005, p. 113). Nesse con texto, as
po ten ci a li da des “ex tra or di ná rias” e as re la ti vas in de pen dên cias – es‐ 
pe ci al mente em in di ví duos com a clas si fi ca ção di ag nós tica de Sín‐ 
drome de As per ger se gundo a CID 10 12–, aten diam aos aus pí cios de
uma era que, cada vez mais, va lo ri za ria a in de pen dên cia e as fa ci li da‐ 
des téc ni cas (Na de san, 2005).

19

Nos sas pes qui sas com au tis tas apon tam para uma com pre en são de
que parte do mo vi mento da neu ro di ver si dade do Bra sil – si tu ada mais
pró xima de um es pec tro político- ideológico pro gres sista – en tende
que há um tipo na tu ral rei fi cado na co ne xão neu ral atí pica – o que
não exige que haja ape nas uma con di ção or gâ nica cau sando todos as
ca ra te rís ti cas lidas como au tis tas. Basta que haja uma si mi la ri dade
su fi ci ente entre essas con di ções or gâ ni cas, o que pode se dar em vir‐
tude de um afas ta mento médio si mi lar do tí pico. Pes soas que en ca be‐ 
çam essa pers pec tiva sus ten ta rão, ainda, que a neu ro di ver gên cia é
rei fi cada no tipo na tu ral de con fi gu ra ções neu rais menos pro vá veis
ou que se dis tan ciam em de ter mi nada média po pu la ci o nal. Essa su‐ 
ges tão, con tudo, não ne ces sa ri a mente con corda com aquela de Or‐ 
tega (2009b, p.  441), para quem os de fen so res da neu ro di ver si dade
ho mo ge nei zam cé re bros neu ro di ver gen tes e mi ni mi zam suas di fe‐ 
ren ças “de modo a apoiar suas afir ma ções sobre a exis tên cia de uma
iden ti dade au tís tica ba se ada no cé re bro”. Assim, ar gu menta Or tega,
“o ‘cé re bro au tista’ é exi bido como on to lo gi ca mente ho mo gê neo e ra ‐
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#descrição da im agem 1: Archie, um men ino branco de ca belos cur tos e óculos, per son- 
agem do site “The Art of Aut ism”, aponta para um círculo com as cores do arco- íris com as

seguintes pa lav ras, também em difer entes cores, ao seu redor: Lan guage, motor skills, per- 
cep tion, ex ec ut ive func tion, sens ory. Abaixo um balão com Archie ex plic ando: “You see, the

aut istic spec trum looks some thing more like this”. Fim da descrição.

The Art of Aut ism: https://the- art-of-autism.com/understanding- the-spectrum-a-comic-str
ip-explanation/

Im agem 1.

di cal mente di fe rente do tam bém ho mo gê neo ‘cé re bro neu ro tí pico’”
(p. 441).

Da forma como en ten de mos, os ati vis tas da neu ro di ver si dade com
quem pes qui sa mos não con si de ram uma ho mo ge nei dade da con di ção
neu ro di versa. Pelo con trá rio, ma te ri ais ex pli ca ti vos em suas redes so‐ 
ci ais, como a fi gura abaixo, apon tam uma iden ti fi ca ção com e uma
pos tura des pida de ho mo ge nei da des, na me dida em que en ten dem
que todos – au tis tas e não- autistas – estão em um es pec tro de neu‐ 
ro di ver si dade (Brown low, O’Dell, 2013), sendo as suas dis po si ções no
es pec tro o que lhes iden ti fi ca riam como “neu ro di ver gen tes”.

21

Um outro espaço de materialização do que es tamos trazendo é o res‐ 
ultado do “aspie quiz” 13, teste que cir cula na comunid ade autista do
ex ter ior e do Brasil. Uma par ti ci pante da Abraça re a li zou o teste para
que pu dés se mos tra zer a ima gem neste texto. O teste apre senta
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#des cri ção da ima gem 2: fi gura com fundo verde e um grá fico em for mato de cír culo cro má- 
tico, di vi dido em 10 par tes em forma de pizza, em um gra dual da es querda para di reita, em
azul, verde e la ranja. A cor azul po si ci o nada à es querda re pre senta o lado do grá fico cujas
ca rac te rís ti cas se apro xi ma riam da neu ro ti pi ci dade; e a cor la ranja à di reita, re pre senta a

apro xi ma ção com a neu ro di ver si dade. As ca rac te rís ti cas ta lento, per cep ção, co mu ni ca ção,
re la ci o na mento e so cial estão dis pos tas de cima para baixo ao longo do grá fico e o re sul- 

tado é um de se nho em preto que liga os pon tos dos es co res da pes soa localizando- a em di- 
fe ren tes pon tos do es pec tro.

Fonte : http://www.rdos.net/br/

Ima gem 2.

como re sul tado uma fi gura que sim bo liza os re sul ta dos de cada traço
da pes soa, como mais ou menos dis posto à neu ro ti pi ci dade ou à neu‐ 
ro di ver gên cia, em graus de 1 a 8, que vão do cen tro à pe ri fe ria do cír‐ 
culo. O re sul tado é en tre gue pelo teste da se guinte forma:

“Re sul tado: Seu ín dice neu ro di verso: 175 de 200. Seu ín dice neu ro tí ‐
pico (não au tista): 45 de 200 Você é muito pro va vel mente neu ro di ‐
verso (au tista). Ver são final 4, 16-Sep-2024 - e ilus tra os po si ci o na ‐
men tos no es pec tro no grá fico abaixo:

http://host.docker.internal/cfla/docannexe/image/341/img-2.png
http://www.rdos.net/br/
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Neu ro di ver gen tes e “iden ti da des”
Em Sin ger, au tis tas são su jei tos neu ro di ver gen tes ou neu ro a tí pi cos
que pas sa ram a de fen der a cor po ri fi ca ção de uma di fe rença ce re bral.
Nós pro po mos que esta di fe rença, assim como a de fi ci ên cia, de‐ 
manda ser en ten dida na chave dos mar ca do res so ci ais da di fe rença
e/ou da “iden ti dade” 14 (en quanto ca ta li sa dora de per ten ças bi os so ci‐ 
ais e bi o po lí ti cas), assim como as di fe ren ças ra ci ais, se xu ais e de gê‐ 
nero. Em ter mos po lí ti cos, tais con cep ções, si tu a das prin ci pal mente
no Norte Glo bal, levam al guns de seus co le ti vos mais ra di cais a rei‐ 
vin di car, por exem plo, a re ti rada da ca te go ria au tismo (ou, em ter mos
bi o mé di cos, Trans torno do Es pec tro Au tista - TEA) dos ma nu ais di ag‐ 
nós ti cos psi quiá tri cos – do mesmo modo que ou tras di fe ren ças o
foram na se gunda me tade do sé culo XX (Ja arsma & Wel lin, 2012; Or‐ 
tega, 2009; Hughes, 2021). É nesse sen tido que a neu ro di ver si dade re‐ 
pre senta o que Hac king (1995b, p. 359-360) chama de “re be lião das
pes soas do tipo”, as quais tomam os tipos hu ma nos das mãos dos ci‐ 
en tis tas que os mo no po li zam.

23

O mo vi mento da neu ro di ver si dade – pelo menos ini ci al mente – teve
forte in fluên cia de teó ri cos que con si de ra vam a pos si bi li dade de afir‐ 
ma ção po si tiva da de fi ci ên cia en quanto uma iden ti dade, for ne cendo a
esta per cep ção uma base para as rei vin di ca ções por igual dade e por
in clu são. Denotam- se, nesse sen tido, Swain e French (2000, p.578),
que en ten dem que a afir ma ção da de fi ci ên cia como uma iden ti dade
po si tiva é um modo de re pu diar ati va mente a nor ma li dade, res sig ni fi‐ 
cando não ape nas o con ceito de de fi ci ên cia, mas tam bém o valor da
vida de uma pes soa com de fi ci ên cia. Eles se ins pi ram nas po lí ti cas de
iden ti dade, que têm sus ten tado as lutas de evi den ci a ção e de po si ti‐ 
va ção da di fe rença co muns à se gunda me tade do sé culo XX. Ali cer‐ 
çado nas no ções de au to cons ci ên cia e ex pres sões tí pi cas de um
arqué tipo par ti cu lar, o termo “iden ti dade” qualifica- se pelo po ten cial
de de fi ni ção do in di ví duo en quanto tal e en quanto com po nente de
um es pec tro co le tivo mais amplo. A par tir da iden ti dade, delimitam- 
se mar ca do res es pe cí fi cos, que, para além de re la ti va mente es tá veis
con cei tu al mente, consolidam- se no tempo em ca rá ter de cons tân cia.
Com pre en de mos que iden ti dade aci ona uma série de tra ços mais am‐ 
plos do que o con ceito psi co ló gico como cor, gê nero, idade e con di‐ 
ção socio- econômica, den tre ou tros.
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Em sendo re co nhe cido como uma iden ti dade, o au tismo não é algo
que a pes soa tem, mas sim algo que ela é. A se pa ra ção entre a pes so a‐ 
li dade e o au tismo, em bu tida em ex pres sões ani ma das pela pers pec‐ 
tiva da lin gua gem person- first, as su mem que há uma cli va gem entre a
ca te go ria on to ló gica da “pes soa” e a ca te go ria bi o mé dica do “au‐ 
tismo”, a pri meira ví tima ca tiva da se gunda. Estrutura- se, dessa
forma, a re cusa ao uso de ex pres sões como “pes soa com au tismo”,
“pes soa vi vendo com au tismo” ou “fa mí lia vi vendo com o au tismo”
(Sin ger, 1999; Hac king, 2009; Mc Guire, 2016a; 2016b). Em bora essa
pa reça ser uma rein vin di ca ção de na tu reza pu ra mente ter mi no ló gica,
o avanço dessa pro po si ção su gere que não há um in di ví duo vi vendo
“por baixo” do au tismo, o que faria ser ne ces sá rio resgatá- lo dessa
con di ção que im pos si bi li ta ria a boa vida.

25

Um de sa fio para a de fesa dessa pers pec tiva é a de que há au tis tas
com di fe ren tes de man das de apoio den tro do cha mado “es pec tro au‐ 
tista”, o que nos faria co lo car a per gunta: “como se pa ra mos aque les
(com au tismo) que pre ci sam de tra ta mento e apoio mé dico da que les
(com au tismo) que pre ci sam ape nas de acei ta ção e res peito?” (Verho‐ 
eff, 2015a, p. 446). Em vista dessa per gunta, há au to res que, no con‐ 
texto da neu ro di ver si dade, man tém e re for çam uma dis tin ção entre
au tis tas de alto e baixo fun ci o na mento para de ter mi nar o es copo da
neu ro di ver si dade 15 (nesse sen tido, con fe rir Ja arsma, & Wel lin, 2012).

26

Por outro lado, pro pos tas mais re cen tes têm su ge rido que a “neu ro‐ 
di ver si dade in clui ex pli ci ta mente todas as pes soas au tis tas e neu ro di‐ 
ver gen tes, in cluindo aque las com as mai o res ne ces si da des de su‐ 
porte” (Den Hou ting, 2019, p. 272). Nesse sen tido, quando há uma
men ção por Or tega e Vidal (2019, p. 22) no sen tido de que a “neu ro di‐ 
ver si dade é um mo vi mento li de rado por au tis tas de alto fun ci o na‐ 
mento”, já há um corte epis te mo ló gico na ar ti cu la ção deste termo que
se dis tan cia da forma como parte dos de fen so res da neu ro di ver si‐ 
dade – que não usam a di vi são – se po si ci ona.
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Uma di fe rença com nome: o ma ni festo
da neu ro di ver si dade in ter sec ci o nal da
ABRAÇA

“A As so ci a ção Bra si leira para Ação por Di rei tos das Pes soas Au tis tas
(Abraça) é uma or ga ni za ção na ci o nal de de fesa dos di rei tos hu ma nos
das pes soas au tis tas. Foi cri ada em 2008 e con grega pes soas au tis tas,
de fen so res de di rei tos hu ma nos e fa mi li a res com pro me ti dos em agir
pela in clu são, de sins ti tu ci o na li za ção, for ta le ci mento dos laços fa mi li ‐
a res, res peito à di ver si dade e con tra as prá ti cas abu si vas e ex clu den ‐
tes que afe tam a vida das pes soas au tis tas e de suas fa mí lias” 16.

Ma ri ene Mar tins Ma ciel e Ar ge miro de Paula Gar cia Filho, dois de
seus fun da do res, con tam que a Abraça co me çou a par tir de uma di‐ 
ver gên cia da ABRA 17 (As so ci a ção Bra si leira de Au tismo). A Dra. Fá tima
Dou rado, pre si dente da Fun da ção Casa da Es pe rança, e seu ma rido
Ale xan dre Costa e Silva, di re tor téc nico da fun da ção, ha viam rom pido
com aquela en ti dade e, junto com Ma ri ene e Ar ge miro, pro pu se ram a
cri a ção da Abraça, na pers pec tiva de “em po de rar as pes soas au tis tas
e de fen der seus di rei tos”. A sua as sem bleia de fun da ção con tou com a
pre sença de pais, mães e pes soas au tis tas, bem como ou tras en ti da‐
des, como a pró pria Casa da Es pe rança, a AFAGA (As so ci a ção de Fa‐ 
mi li a res e Ami gos da Gente Au tista), a AMA- REC/SC 18 e o MOAB 19.
Desde o iní cio, a Abraça optou pela de fesa dos di rei tos hu ma nos de
au tis tas e de ou tras pes soas com de fi ci ên cia, de le gando o pro ta go‐ 
nismo para adul tos au tis tas e se di fe ren ci ando de ou tras as so ci a ções.
A Abraça tem pro mo vido cam pa nhas de cons ci en ti za ção, va lo ri zando
o em po de ra mento das pes soas au tis tas, tanto no mês de abril, com
foco no dia 02, que marca o Dia Mun dial da Cons ci en ti za ção do Au‐ 
tismo, o qual en ten dem como mo mento es tra té gico para abor dar os
temas sen sí veis li ga dos ao en fren ta mento das vi o lên cias es tru tu rais
in ter sec ci o nais (ra cismo, vi o lên cia de gê nero, aban dono es tru tu ral
das po lí ti cas pú bli cas etc.), como no dia 18 de junho, Dia do Or gu lho
Au tista, quando lan çam cam pa nhas para am pliar a vi si bi li dade desta
ca mada da po pu la ção.

28

No ano de 2021, Luana Adri ano par ti ci pou como apoi a dora da es crita
do Ma ni festo da Neu ro di ver si dade In ter sec ci o nal da Abraça. A As so ‐
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ci a ção re co nhece esse mo mento como um avanço na tes si tura e en‐ 
tre la ça mento das pau tas fe mi nis tas e an tir ra cis tas que vi nham ga‐ 
nhando im por tante es paço nas dis cus sões. Digno de nota é que a
Abraça ele gia como pre si dente Rita Lou zeiro, uma mu lher negra au‐ 
tista para o bi ê nio 2021-2022.

O texto do Ma ni festo, as si nado em sua in te gra li dade por au tis tas, não
faz men ção a cé re bros ou cau sa li da des do modo au tista de ha bi tar o
mundo. Ele se funda na con cre tude de suas ex pe ri ên cias e rei vin dica
as pau tas his tó ri cas do mo vi mento como ga ran tias de apoios e adap‐ 
ta ções ra zoá veis para acesso à Jus tiça, para a Edu ca ção In clu siva e
para a vida em co mu ni dade :

30

“Somos pes soas reais vi vendo vidas reais, com de man das di ver sas,
em di fe ren tes con tex tos. É isso que deve ser le vado em conta na cri ‐
a ção de po lí ti cas pú bli cas para que todos nós pos sa mos ser con tem ‐
pla dos.” (Abraça, 2021).

Ainda que não teça crí ti cas di ri gi das à ideia de su jeito ce re bral ou da
ho mo ge nei dade dos au to res crí ti cos à neu ro di ver si dade, o ma ni festo
afirma as plu ra li da des de modos de au tis tar  e re sis tir nos di fe ren tes
con tex tos, so bre tudo após quase dois anos vi vendo sob uma pan de‐ 
mia que di zi mou quase 600 mil pes soas até se tem bro de 2021.

31
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Sua ela bo ra ção se deu a par tir de cinco reu niões re a li za das por meio
da pla ta forma Go o gle Meets, mar ca das por meio do grupo de What‐ 
sapp “GT – Cam pa nha”, cri ado em 30 de maio de 2021. Nele, foram in‐ 
cluí dos onze (11) mem bres da Abraça en ga ja dos no mo vi mento da
neu ro di ver si dade bra si leiro. A es crita con junta foi feita por meio de
do cu mento com par ti lhado em for mato de go o gle docs. Após a es crita
do ma ni festo, o grupo de ci diu por es cre ver uma ver são em lin gua gem
sim pli fi cada, para am pliar as pos si bi li da des de acesso ao do cu mento
es crito.

32

No ta mos, pri mei ra mente, que ne nhuma re fe rên cia à pa la vra “cé re‐ 
bro” é feita no texto do ma ni festo, em sua ver são am pli ada – uma re‐ 
fe rên cia ex pressa surge ape nas na ver são sim pli fi cada, na qual
consta: “A neu ro di ver si dade é saber que todo mundo tem di fe ren tes
cé re bros. Com ou sem de fi ci ên cia”. Na ver são ori gi nal, o in tento foi o
de afas tar in ter pre ta ções pa to ló gi cas do au tismo – nesse sen tido,
afirma ex pres sa mente que “o au tismo, assim como as ou tras de fi ci ên ‐
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cias psi cos so ci ais e in te lec tu ais, não é um de feito neu ro ló gico” (grifo
nosso). En ten de mos, dessa ma neira, que a ex pressa re fe rên cia ao mo‐ 
vi mento da neu ro di ver si dade como uma “forma de ação so cial en rai‐ 
zada em com pre en sões ce re bra li za das da sub je ti vi dade” (Or tega &
Vidal, 2019, p. 84) não está re fle tida no teor das dis cus sões que pre ce‐ 
de ram a pu bli ca ção do ma ni festo. Em um ma ni festo sobre as di fe ren‐ 
tes iden ti da des que atra ves sam su jei tos au tis tas, não há, como no ta‐ 
mos em Or tega, uma ce re bra li za ção da con di ção en quanto “im plí cita
na pró pria noção de neu ro di ver si dade” (Id., p. 217).

Ao falar em neu ro di ver si dade in ter sec ci o nal, o mo vi mento se vale,
ainda, de um qua li ta tivo que surge em con tra po si ção às te o rias iden‐ 
ti tá rias es sen ci a lis tas 21. Nesse sen tido, é pre ciso ques ti o nar como a
neu ro di ver si dade que as senta uma iden ti dade ce re bral pode ser con‐ 
ci li ada com uma chave re fe ren cial que in forma o es sen ci a lismo iden‐ 
ti tá rio para per ce ber a si tu a ci o na li dade das opres sões in ter co nec ta‐ 
das. Sen ti mos que um modo im por tante de si tuar esse cru za mento
pode se dar na re fe rên cia ao au tismo ser “ape nas uma” das his tó rias
con ta das em torno de um su jeito que se in ter re la ci ona so ci al‐ 
mente 22.

34

Aqui tam bém de ve mos res sal tar o as pecto mul ti fa ce tá rio da noção de
iden ti dade. Po de ría mos, por exem plo, des ta car três co no ta ções di fe‐ 
ren tes: (1) O uso da pa la vra “iden ti dade” na for ma ção de co le ti vos po‐ 
lí ti cos cujos mem bros de man dam rei vin di ca ções es pe cí fi cas às suas
ca rac te rís ti cas in ter sub je ti vas re co nhe ci das mu tu a mente; (2) O uso
da pa la vra “iden ti dade” para a ho mo ge nei za ção de su jei tos que pas‐ 
sam a ser lidos e se ler em vir tude da atri bui ção he terô noma ou autô‐ 
noma de um ró tulo; e (3) O uso da pa la vra “iden ti dade” para a au to‐ 
com pre en são de um in di ví duo, con si de rando os di fe ren tes ele men tos
di na mi ca mente en vol vi dos na cons tru ção de sua sub je ti vi dade. Co lo‐ 
ca mos a hi pó tese de que, para os crí ti cos da neu ro di ver si dade, as co‐
no ta ções (1) e (2) pa re cem ser pre po den tan tes, en quanto, para os que
se veem como neu ro di ver gen tes, (3) pa rece ser o uso que ori enta a
in ter co ne xão neu ro di ver si dade + in ter sec ci o na li dade.
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Con tri bui ções de um diá logo ini ‐
cial
Desde o sur gi mento do termo “neu ro di ver si dade” em Sin ger, al guns
gru pos pas sa ram a de fen der a exis tên cia de uma di fe rença ce re bral
como chave ex pli ca tiva dos mar ca do res so ci ais da di fe rença e/ou da
“iden ti dade”. No Norte Glo bal, o mo vi mento tem re ce bido crí ti cas
político- acadêmicas por (1) super- representar au tis tas com menor
de manda de apoio; (2) não di fe ren ciar entre au tis tas de alta e baixa
de manda e (3) ser co op tado pelo ne o li be ra lismo. No Bra sil, no ta mos
que as aná li ses mais co nhe ci das cri ti cam a (1) rei fi ca ção e es sen ci a li‐ 
za ção de ‘neu ro sub je ti vi da des’ e (2) a cen tra li za ção do ati vismo na
pro du ção e ma nu ten ção de bi oi den ti da des e bi os so ci a bi li da des (cf.
es pe ci al mente Or tega, 2008).
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Den tre ou tras pro ble ma ti za ções e “res pos tas” às crí ti cas já re a li za das
na aca de mia, pro cu ra mos dis cu tir como o mo vi mento ati vista bra si‐ 
leiro de au tis tas adul tos aci ona uma iden ti dade neu ro di versa, como
ar ti cu la dora bi o po lí tica de uma co le ti vi dade, e, ao mesmo tempo, en‐ 
tende o au tismo como de fi ci ên cia, na chave dos di rei tos hu ma nos,
tendo acesso, desde a lei do au tismo em 2012, a po lí ti cas afir ma ti vas e
so ci ais assim como as pes soas com ou tras de fi ci ên cias.
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Nosso pro pó sito é o de re pen sar a afir ma ção de que a neu ro di ver si‐ 
dade é o re sul tado de um con texto em que “pa ci en tes psi quiá tri cos
são vis tos prin ci pal mente como su jei tos ce re brais, o que pode con tri‐ 
buir para ajus tar sua com pre en são de si mes mos e como eles levam
suas vidas” (Or tega & Vidal, 2019, p. 33). En ten de mos que a neu ro di‐ 
ver si dade in ter sec ci o nal su ge rida pela Abraça, e tam bém pre sente
nas pro du ções de au tis tas em um mo vi mento de alei ja mento da Aca‐ 
de mia, co loca em xeque o po ten cial da fi gura do “su jeito ce re bral”
para aten der a pers pec tiva da quele que ativa a “neu ro di ver si dade” a
seu favor. Como no ta mos, em vez de tecer um de bate a par tir da ce‐ 
re bra li za ção, o mo vi mento bus cou cru zar re fe ren ci ais prá ti cos para
su ge rir di fe ren ças in ter sub je ti vas entre todos – au tis tas ou não.
Ques ti o na mos, aqui, o quanto a neu ro di ver si dade pode ser usada de
“caso” pela neu ro crí tica para expor as en tra nhas de uma cul tura ce‐ 
re bra lista.
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Neste sen tido, pes qui sas in ter dis ci pli na res de cunho et no grá fico,
como esta pro du zida por Luana e Va lé ria, têm con tri buído para uma
com pre en são mais densa e com plexa das di fe ren tes iden ti da des e
sub je ti vi da des au tis tas que com põem hoje o mo vi mento da neu ro di‐ 
ver si dade no Bra sil. Ao não terem ca te go rias ana lí ti cas fe cha das como
ponto de par tida para com pre en são da re a li dade, e não omi ti rem sua
po si ci o na li dade como pes qui sa do ras ali a das ao mo vi mento,
permitem- se mer gu lhar no co ti di ano da rede de au tis tas adul tos do
Bra sil atra vés de um jogo re fle xivo de par ti ci pa ção ob ser vante e vi gi‐ 
lân cia epis te mo ló gica, que tem per mi tido tra zer ma te ri a li dade para a
cons ti tui ção de iden ti dade in ter sec ci o nal au tista.

39

Ins pi ra das pelos Es tu dos de Ci ên cia e Tec no lo gia, pelos Es tu dos Fe‐ 
mi nis tas In ter sec ci o nais da De fi ci ên cia e pela Te o ria Crip, os de ba tes
e pes qui sas des co lo ni ais eman ci pa tó rias da Rede Traduzir- se têm
tam bém evi den ci ado a he te ro ge nei dade in terna da co mu ni dade neu‐ 
ro di ver gente no Bra sil, assim como suas for mas de en ga ja mento no
mundo. Pro ta go ni za das por au tis tas de di ver sas áreas do co nhe ci‐ 
mento e com ex pe ri ên cias en car na das atra ves sa das por di fe ren tes
mar ca do res so ci ais, essas pes qui sas têm pro du zido novas pro ble má‐ 
ti cas e um cor pus de novos con cei tos e pers pec ti vas ana lí ti cas, como
aque las pre sen tes no livro Lin gua gem e Au tismo, or ga ni zado por Luiz
Hen ri que Mag nani e Gus tavo Rückert (2021).
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Ci tando ape nas al gu mas pro du ções de au tis tas, den tre tan tas ou tras
da rede, te ría mos: Sophia Men donça, mu lher tran se xual, foi au tora do
pri meiro livro sobre neu ro di ver si dade no Bra sil; Ra fa ela Araújo (2023),
pe da goga, têm tra zido gran des con tri bui ções para o campo da Edu‐ 
ca ção ao “fis su rar” o cur rí culo es co lar a par tir dos “sa be res da de fi ci‐ 
ên cia”; Gus tavo Rückert (2021; e neste nú mero), dou tor em Li te ra tura,
têm com pre en dido o au tismo como lin gua gem na aná lise de po e mas
de au tis tas, assim como con tri buído com a crí tica da com pre en são do
au tismo como uma “ta xo no mia da au sên cia”; Ana Cân dida Car va lho
(2023), psi có loga, fi ló sofa e ar tista vi sual ex plora as for mas cri a ti vas
au tis tas como re sis tên cia em um mundo ca pa ci tista sem aces si bi li‐ 
dade; Ro drigo Frei tas, psi có logo, pe da gogo, teó logo e mes trando em
ci ên cias da re li gião tem se de di cado à pes quisa no campo da de co lo‐ 
ni za ção das prá ti cas de in clu são, ex clu são e nos dis cur sos sobre au‐ 
tismo nos am bi en tes re li gi o sos; e, es pe ci fi ca mente no mundo aca dê ‐
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NOTES

1  Es ta mos ci en tes de po der mos estar su jei tas ao “Pe rigo da His tó ria Única”,
tão di da ti ca mente ex pla nado por Chi a manda Adi chie.

2  https://abraca.net.br/

3  Este foi um pro jeto em colaboração da Uni ver sid ade Fed eral do Rio
Grande do Sul com a Uni ver sity Col lege Lon don, fin an ciado pela New ton
Found a tion - Brit ish Academy, cujos ob jet ivos foram fo mentar o campo dos
Dis ab il ity Stud ies no Brasil.

4  Se gundo Pamela Block (2017), o termo Neurodi ver gen cia foi cun hado por
Kas si ane Sib ley, e sig ni fica ter um cérebro difer ente do que é con sid erado
“nor mal” den tro de um con texto so cial específico.

5  Cabe res sal tar que temos plena cons ci ên cia de que a lei fala em “cor pos
com im pe di men tos” (visão, au di ção, ora li dade, au sên cia de algum mem bro,
etc); e que as au to ras não des con si de ram de forma al guma os cor pos bi o ló‐ 
gi cos de suas aná li ses No en tanto, cabe des ta car que estes “im pe di men tos”
devem ser en ten di dos re la ci o nal mente e si tu a ci o nal mente. No aut ismo, a
lin guagem e a socialização seriam o foco do diagnóstico que avaliaria esta
condição como “deficiência”.

6  Também são com preen di das como “neurodi ver sid ade (não norm ativa)” o
Déficit de Atenção, a Dislexia, a Alexi timia, a Bi polar id ade.

7  Ver, por ex em plo, esta en trev ista con ce dida à TV Sen ado, no dia
06/07/2022�Disponível em: https://www12.sen ado.leg.br/tv/pro gra‐ 
mas/cidadania- 1/2022/07/neurodiversidade- movimento-defende-que-
autismo-e-diferenca-e-nao-doenca#:~:text=Neurodi ver sid‐ 
ade%20%C3%A9%20um%20mo vi mento%20de,O%20mo vi mento%20en‐ 
frenta%20di verg%C3%AAn cias (https://www12.senado.leg.br/tv/programas/cidadania

-1/2022/07/neurodiversidade-movimento-defende-que-autismo-e-diferenca-e-nao-doenca

#:~:text=Neurodiversidade%20%C3%A9%20um%20movimento%20de,O%20movimento%20en

frenta%20diverg%C3%AAncias).

8  'Traduzir- se: aut ismo em primeira pessoa na prática acadêmica' é um
pro jeto de pesquisa co orde nado por Luiz Hen rique Mag nani e Gust avo
Rückert (UFVJM). O pro jeto foi cri ado em novem bro de 2020 e tem como
ob jet ivo "con tribuir para uma maior visibilização da voz coletiva da
comunid ade autista" e "fo mentar uma maior participação de tal comunid ade

https://abraca.net.br/
https://www12.senado.leg.br/tv/programas/cidadania-1/2022/07/neurodiversidade-movimento-defende-que-autismo-e-diferenca-e-nao-doenca#:~:text=Neurodiversidade%20%C3%A9%20um%20movimento%20de,O%20movimento%20enfrenta%20diverg%C3%AAncias
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nos de bates públicos a re speito do tema, em es pe cial em uma rede mais
ampla de trocas acadêmicas".

9  O ma ni festo pode ser lido aqui: https://abraca.net.br/manifesto- da-neu
rodiversidade-interseccional-brasileira/.

10  Nesse sen tido, aponta Or tega (2009a, p. 70-71): “Desde me a dos de 1940
até pelo menos me a dos de 1960, houve no mundo anglo- saxão uma ver da‐ 
deira ‘orgia de ata ques aos pais’ (orgy of parent- bashing) usando a ex pres são
de Edward Dol nick, que di fi cul tou a apa ri ção de algum tipo de or ga ni za ção
de au tis tas e/ou de seus fa mi li a res. No seu livro, Dol nick des taca que os
pais ab sor ve ram as acu sa ções e su por ta ram pa ci en te mente a culpa não
ape nas pela he ge mo nia mé dica e so ci o cul tu ral do pa ra digma psi ca na lí tico,
mas - e o que é mais im por tante – de vido ao fato de que, frente às ex pli ca‐ 
ções or gâ ni cas que re me tiam para uma certa ine vi ta bi li dade, uma sen tença
de fi ni tiva, a abor da gem psi co ló gica pa re cia ofe re cer algum tipo de es pe‐ 
rança. ‘Havia uma parte de mim que que ria acre di tar em Bet te lheim’ de clara
An na bel Stehli, mãe de filha au tista, após a lei tura de A for ta leza vazia  de
Bruno Bet te lheim, ‘por que isso sig ni fi ca ria que se eu me lho rasse, Ge or gie
iria me lho rar. [...] Se eu mu dasse, Ge or gie iria me lho rar e eu que ria que
minha filha me lho rasse’”. [gri fos do autor]

11  De par ti cu lar im por tân cia é a pro posta de cau sa li dade es ta be le cida por
Bruno Bet te lheim, para quem o com por ta mento dos pais – e, mais es pe ci fi‐ 
ca mente, das mães – era a causa do au tismo dos fi lhos. Em bora a ma nu fa‐ 
tura dessa cau sa li dade seja atri buída a Kan ner, é Bet te lheim quem ofe rece
uma ex pli ca ção do que as mães fa ziam para pro vo car o au tismo. Para este
autor, mães de au tis tas se riam equi pa rá veis a guar das de cam pos de con‐ 
cen tra ção na zis tas – o que ser viu de me tá fora para a ideia de “for ta leza
vazia”, ana lo gia para o su jeito asi lado do mundo ex te rior em vir tude de sua
com pleta ina bi li dade de in di vi du a ção. Sobre as in fluên cias la ten tes da te o ria
de Bet te lheim na França, cf. BRIGGS, 2020.

12  A de no mi na ção dessa ca te go ria in clu sive tem sido alvos de inú me ras crí‐ 
ti cas nos meios por onde pes qui sa mos, so bre tudo a par tir do livro de Edith
Shef fer que de nun ciou as co o pe ra ções de Hans As per ger (a quem é di ri gido
o epô nimo da sín drome) com o re gime na zista. Com o sur gi mento do DSM
V e da CID 11, o nome foi abo lido das clas si fi ca ções psi quiá tri cas atu ais.

13  Cabe men ci o nar que o termo "aspie", in di cando um ape lido para As per ger
é re cha çado pelos ati vis tas au tis tas da Abraça, no sen tido de re me ter a uma
no me a ção con si de rada su pre ma cista. Hans As per ger foi co la bo ra dor da po‐ 
lí tica eu ge nista na zista, iden ti fi cando au tis tas mais "de sen vol vi dos in te lec ‐

https://abraca.net.br/manifesto-da-neurodiversidade-interseccional-brasileira/
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tu al mente", com o fim de con de nar os que não se en qua dra vam desta forma
à morte. Sobre isso, há a afir ma ção ex plí cita no Ma ni festo da Neu ro di ver si‐ 
dade In ter sec ci o nal da Abraça: “Aban do na mos em de fi ni tivo os ter mos se‐ 
pa ra tis tas, como ‘Sín drome de As per ger’ e ‘Au tismo leve vs. Au tismo Se vero’
como uma mar ca ção do nosso po si ci o na mento anti- eugênico. Nós temos o
di reito de ser mos in cluí dos em nos sas co mu ni da des em igual dade de con di‐ 
ções com os de mais. Todos nós. Por que os Di rei tos Hu ma nos são para todas
as pes soas, sem ex ce ção”.

14  Mi chele Fri ed ner e Pa mela Block (2017) têm uma aná lise in te res sante
sobre as apro xi ma ções e dis tan ci a men tos entre os mo vi men tos iden ti tá rios
Surdo e Au tista nos Es ta dos Uni dos. As au to ras se per gun tam o porquê de
haver uma maior acei ta ção da sur dez ser uma di fe rença, en quanto o au‐ 
tismo sofre maior re sis tên cia de ser visto dessa forma. Os dados para esta
afir ma ção vão desde bus cas no Go o gle até re gis tros de de ba tes em even tos
aca dê mi cos.

15  A di fe ren ci a ção entre au tis tas de alto e baixo fun ci o na mento, na de ter‐ 
mi na ção dos com po nen tes da neu ro di ver si dade, car rega di ver sas am bi gui‐ 
da des. Po de mos men ci o nar, neste ponto, duas delas. (1) A pri meira é a de
que se tende a ques ti o nar uma auto- identificação dos au tis tas de baixo fun‐ 
ci o na mento como tais, dado que ha ve ria um pre juízo para qual quer au to de‐ 
ter mi na ção em ha vendo um au tismo “grave”. Nesse sen tido, veja- se a con‐ 
tro vér sia acerca de Amanda Baggs, cuja qua li fi ca ção como au tista pas sou a
ser co lo cada em xeque a par tir de de poi men tos de co le gas que ates ta riam
seus tra ços não- atípicos an te ri or mente à sua apre sen ta ção pú blica como
neu ro di ver gente (Cf. http://au tism fraud.blogs pot.com/2009/12/amanda- 
baggs-controversy.html). Temos aqui um pa ra doxo re le vante: quais quer au‐ 
tis tas que se con si de rem de baixo fun ci o na mento não podem se au to clas si‐ 
fi car como de fen so res da neu ro di ver si dade, dado que a pró pria au to de ter‐ 
mi na ção es ta ria obs tada a eles. A neu ro di ver si dade, con tudo, tem como um
de seus focos a au to re pre sen ta ção. Dessa forma, ape nas au tis tas de alto
fun ci o na mento po de rão se con si de rar de fen so res auto- representativos da
neu ro di ver si dade, sendo que a pró pria auto- categorização como au tista de
baixo fun ci o na mento retira- os da ca te go ria. (2) Uma se gunda am bi gui dade é
a falsa cor re la ção entre ha bi li da des cog ni ti vas e atos dis cur si vos ex pres si‐ 
vos, de forma que a de fi ni ção de au tis tas de alto fun ci o na mento, em bora
tenda a con si de rar su jei tos que te riam ha bi li da des cog ni ti vas iguais ou
acima da média, tende a equi va ler, em ver dade, aos que se en ga jam co mu ni‐ 
ca ci o nal mente.
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16  Descrição da própria organização, disponível no seu site: https://ab raca.
net.br/his toria/

17  A Associação Brasileira de Aut ismo (Abra) é a primeira organização não- 
governamental (https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o-g

overnamental) (ONG) fundada em Belo Ho ri zonte (https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo

_Horizonte) em ou t ubro de 1988. Em sua fun da ção, a or ga ni za ção reu niu
mem bros da As so ci a ção de Ami gos do Au tista (https://pt.wikipedia.org/wiki/Assoc

ia%C3%A7%C3%A3o_de_Amigos_do_Autista) (de SP), a As so ci a ção Te ra pêu tica
Edu ca ci o nal para Cri an ças Au tis tas (do DF), além de ou tras or ga ni za ções de
es ta dos como Ser gipe (https://pt.wikipedia.org/wiki/Sergipe) e Rio de Ja neiro (http

s://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)). Não en con tra mos um site, mas a
sua pá gina da rede so cial Fa ce book é esta: https://www.fa ce book.com/abr
a.au tismo/about

18  As so ci a ção de Ami gos dos Au tis tas da Re gião de Cri ciúma/Santa Ca ta‐ 
rina

19  Sobre o Mo vi mento Or gu lho Au tista Bra sil,ver: https://www.moab.org.b
r/sobre- nos

20  Em nossa con vi vên cia com a co mu ni dade au tista, apren de mos que o
termo “au tis tar” (como verbo) já era uti li zado na casa de Ale xan dre Ma pu‐ 
runga e de Ma ri ene Mar tins Ma ciel e Ar ge miro de Paula Gar cia Filho, desde
que seus fi lhos eram pe que nos. É um termo co mu mente uti li zado como
uma forma ca ri nhosa por fa mí lias de au tis tas para no me a rem as suas prá ti‐ 
cas de au tor re gu la ção, quando em so bre carga por algum mo tivo. Cor rer,
pular, sacudir- se, falar sobre seus hi per fo cos, re pe tir fra ses ou pa la vras…
Seja qual fosse a sua es tra té gia de re sis tir à hi pe res ti mu la ção, au tis tar é
visto pela co mu ni dade au tista como um re curso que lhes per mite serem
como são. O pri meiro re gis tro do termo no es paço pú blico, foi em uma fala
de Rita Lou zeiro, tendo pos te ri or mente sido pauta da Abraça na cam pa nha
de 2019� “Au tis tar é Re sis tir”, que pode ser vi su a li zada aqui: https://abraca.n
et.br/ma ni fes to cam pa nha2019/

21  Junto com Phi lippe Oli veira de Al meida, Luana Adri ano pen sou, em outro
lugar: “A des peito de sig ni fi ca rem a co le ti vi za ção de su jei tos mar gi na li za dos
por bi o mar ca do res que têm em comum, a fi xa ção das iden ti da des com ple‐ 
xi fica am bi gua mente as ex pec ta ti vas so ci ais para o que é es pe rado com base
na iden ti dade co le tiva. Por exem plo, é es pe rado que a ca rac te rís tica tida
como es sen cial para a iden ti fi ca ção so cial em pri meiro plano (ci te mos, ser

https://abraca.net.br/historia/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o-governamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_de_Amigos_do_Autista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sergipe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://www.facebook.com/abra.autismo/about
https://www.moab.org.br/sobre-nos
https://abraca.net.br/manifestocampanha2019/
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mu lher, ser negro ou ser pes soa com de fi ci ên cia) ex pli que todas as ou tras
ex pe ri ên cias de vida do in di ví duo ou do grupo” (2020, p. 624).

22  Nesse sen tido, a ex pli ca ção mais sim ples é a de Runswick- Cole (2016),
se gundo a qual o au tismo é uma das his tó rias que podem ser con tada sobre
seu filho au tista – não a his tó ria e, cer ta mente, não a mais im por tante. No
mesmo sen tido, O’Dell et al (2016, p. 175): “If we fully ap pre ci ate the im port‐ 
ance of in ter sec tional ana lysis and mul tiple forms of op pres sions, an aut istic
iden tity might be one of a num ber of ways in which in di vidu als un der stand
their ex per i ence on the aut ism spec trum”.

RÉSUMÉ

Português
Neste texto real izamos uma reflexão sobre as coproduções e as in ter sec‐ 
cion al id ades das cat egorias “neurodi ver sid ade” e “deficiência” na Aca demia
e no Ativ ismo. Neste mo vi mento, per gun tamos como a cat egoria “neurodi‐ 
ver sid ade” está sendo pensada e ma ter i al iz ada nas práticas de ativ is tas
autis tas, tendo como ob jet ivo prob lem at izar as concepções e reivindicações
de direitos através da cat egoria ‘neurodi ver sid ade’ que ha bilitem sua “an‐ 
tropof a gia glocal”. A par tir de uma re vi são bi bli o grá fica sobre o tema e da
par ti ci pa ção ob ser vante em pes qui sas eman ci pa tó rias acadêmico- ativistas
de au tis tas, bus ca mos con ju gar um duplo mo vi mento: ten si o nar crí ti cas
aca dê mi cas a par tir de um mo vi mento so cial de au tis tas; e ten si o nar crí ti cas
de ati vis tas glo bais a par tir das ar ti cu la ções de um co le tivo acadêmico- 
ativista no Bra sil. Como con tri bui ção ao de bate, mos tra mos, na prá tica do
co le tivo, como o mo vi mento ati vista bra si leiro aci ona uma “iden ti dade neu‐ 
ro di versa” como ar ti cu la dora bi o po lí tica de uma co le ti vi dade, ao mesmo
tempo em que en tende o au tismo como “de fi ci ên cia”, na chave do Mo delo
So cial e dos Di rei tos Hu ma nos, con ceito que ha bita as prin ci pais le gis la ções
bra si lei ras sobre o tema.

INDEX
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