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TEXTE

In tro du ção
Na in ter se ção da ci ên cia ocu pa ci o nal 1 e dos es tu dos crí ti cos do au‐ 
tismo – e, de modo mais abran gente, da de fi ci ên cia –, mi nhas ati vi da‐ 
des de pes quisa se en raí zam no cru za mento entre meus co nhe ci men‐ 
tos pro fis si o nais e ci en tí fi cos e meus sa be res ex pe ri en ci ais e prá ti cos.
Pes soa au tista, afan tá sica, pro so pag nó sica 2, já me de pa rei e ainda me
de paro com al te ri za ção (“othe ring”); in va li da ção da minha pers pec‐ 
tiva, das mi nhas ex pe ri ên cias e iden ti da des; di ver si dade de fa chada 3

(às vezes cha mada de to ke nismo ou "to ke nism"); e ex clu são – tanto na
minha vida pes soal quanto na minha vida aca dê mica e pro fis si o nal .
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Em bora agora eu  re co nheça que meu po si ci o na mento e mi nhas ati‐ 
vi da des de pes quisa são in flu en ci a dos por mi nhas iden ti da des, mi‐ 
nhas ex pe ri ên cias pes so ais e minha mi li tân cia (e vice- versa), nem
sem pre foi assim. Nem o en sino su pe rior nem os en ga ja men tos do
iní cio da minha car reira aca dê mica ti nham qual quer re la ção com o
au tismo. Na quela época, eu que ria man ter uma clara e franca se pa ra‐ 
ção entre minha re a li dade pes soal e minha re a li dade pro fis si o nal.
Dois anos após con se guir meu em prego atual como pro fes sore – e
en quanto re a li zava tra ba lho vo lun tá rio em uma ini ci a tiva ci dadã que
vi sava a ofe re cer apoio so cial via chat a pes soas a/Au tis tas 6 – co me‐ 
cei a ques ti o nar essa fron teira que me es for çava para man ter (para
saber mais, con sulte Désormeaux- Moreau e Courcy, 2024). Essa ini ci‐ 
a tiva foi um ver da deiro ca ta li sa dor e me levou a re o ri en tar com ple ta‐ 
mente mi nhas ati vi da des aca dê mi cas em torno de mi nhas iden ti da‐ 
des en quanto Au tista 7 e te ra peuta ocu pa ci o nal com ex pe ri ên cia pes‐ 
soal da de fi ci ên cia. Mi nhas ati vi da des aca dê mi cas e meu pro grama de
pes quisa agora se con cen tram na vi vên cia e na ex pe ri ên cia de adul tos
a/Au tis tas e de te ra peu tas ocu pa ci o nais de gru pos so ci ais me no ri za‐ 
dos sub- representados na pro fis são. Tam bém me in te resso pelo
apoio dos pares e pelas abor da gens e ini ci a ti vas de sen vol vi das e di ri‐ 
gi das por e para as pes soas en vol vi das (por exem plo, por e para pes‐ 
soas a/Au tis tas ou por e para te ra peu tas ocu pa ci o nais com ex pe ri ên‐ 
cia pes soal da de fi ci ên cia). Minha pes quisa é com pro me tida e mi li‐ 
tante.

2
5

A re fle xão pro posta neste ar tigo baseia- se nas lei tu ras que fiz e nas
inú me ras con ver sas que tive nos úl ti mos cinco anos. Ela tam bém se
ba seia em ob ser va ções par ti ci pan tes fei tas em con gres sos ci en tí fi cos,
fó runs par ti ci pa ti vos e es pa ços para a co- reflexão entre pares 8. Tam‐ 
bém foi ali men tada pelas tro cas das quais par ti ci pei ou tes te mu nhei
em co mu ni da des vir tu ais de a/Au tis tas, bem como em um grupo vir‐ 
tual pri vado de 7.500 pes qui sa do res/as a/Au tis tas cujos tra ba lhos
relacionam- se com o au tismo. Nesta re fle xão, pri meiro me con cen tro
nas ten sões entre os sa be res sobre au tismo e os sa be res au tis tas. Em
se guida, abordo as fon tes e as con sequên cias das in jus ti ças epis tê mi‐ 
cas en fren ta das por a/Au tis tas, bem como o fenô meno da
Neurodiversity Lite (a ins tru men ta li za ção de con cei tos re la ci o na dos à
neu ro di ver si dade). Por fim, con cluo ex plo rando como a hu mil dade
epis tê mica e a pos tura de au to de sem po de ra mento podem aju dar a
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rom per com prá ti cas que são fon tes de in jus tiça epis tê mica e Neu ro‐ 
di ver si dade Lite 9.

Quais os sa be res ne ces sá rios para
en ten der o au tismo e a ex pe ri ên ‐
cia das pes soas a/Au tis tas?
Dois tipos prin ci pais de sa be res se cho cam quando se trata do au‐ 
tismo e das re a li da des au tis tas: os sa be res sobre o au tismo (cha ma dos
“au tism kno wledge”) e os sa be res au tis tas (“au tis tic kno wledge”). Atu‐ 
al mente, a maior parte do co nhe ci mento pro fis si o nal e ci en tí fico dis‐ 
po ní vel a res peito do au tismo, bem como da sua vi vên cia, e as ex pe ri‐ 
ên cias e ne ces si da des das pes soas a/Au tis tas baseia- se no cha mado
co nhe ci mento sobre o au tismo. Esse co nhe ci mento é pro du zido por
pes soas alís ti cas 10, ou seja, por pes soas que não são a/Au tis tas. Ele é
for mu lado e ar ti cu lado por e den tro de gru pos de pes soas pes qui sa‐ 
do ras, clí ni cas ou pro fis si o nais de saúde e, às vezes, até mesmo den‐ 
tro de gru pos de pais e mães alís ti cos/as de cri an ças a/Au tis tas (Ber‐ 
tils dot ter Rosq vist et al., 2023). Na mai o ria das vezes, esse co nhe ci‐ 
mento pro vém de pes qui sas sobre a/Au tis tas con du zi das por pes soas
alís ti cas ou, pelo menos, por pes soas que não são aber ta mente a/Au‐ 
tis tas (Dwyer et al., 2021) e não por ou com a/Au tis tas (Chown et al.,
2017 ; Grant e Kara, 2021).

4

Como pro fes sore de um pro grama de te ra pia ocu pa ci o nal in se rido
em uma Fa cul dade de Me di cina e Ci ên cias da Saúde, na vego entre
cam pos (a saber: saúde, re a bi li ta ção, re la ção de ajuda, en sino e pe da‐ 
go gia) em que o co nhe ci mento sobre o au tismo pre va lece de modo
quase mo no lí tico. Minha pró pria com pre en são do au tismo, de quem
são as pes soas a/Au tis tas e de suas re a li da des e pos sí veis ne ces si da‐ 
des de apoio baseia- se no co nhe ci mento sobre o au tismo ad qui rido
no con texto da minha for ma ção, mas tam bém, e acima de tudo, em
minha pró pria ex pe ri ên cia, em vá rias dis cus sões com ou tras pes soas
a/Au tis tas e na con sulta a vá rios re cur sos pro du zi dos ou co pro du zi‐
dos por pes soas a/Au tis tas 11. Con se quen te mente, minha com pre en‐ 
são é am pla mente ba se ada nos sa be res au tis tas, ou seja, no co nhe ci‐ 
mento pro du zido por pes soas a/Au tis tas, con forme for mu lado e ar ti ‐
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cu lado por e em gru pos de in di ví duos a/Au tis tas. (Ber tils dot ter Rosq‐ 
vist et al., 2023).

Da au to ri dade epis tê mica do co ‐
nhe ci mento sobre o au tismo às
in jus ti ças epis tê mi cas que mar ‐
cam os sa be res au tis tas
Os co nhe ci men tos sobre o au tismo e os sa be res au tis tas evo luí ram
his to ri ca mente em pa ra lelo, ra ra mente se en con trando e fre quen te‐ 
mente dis pu tando os di rei tos de in ter pre ta ção (Ber tils dot ter Rosq vist
et al., 2023). De vido ao his tó rico de me di ca li za ção e psi qui a tri za ção
do au tismo, são os co nhe ci men tos sobre o au tismo que não só são
con si de ra dos os mais con fiá veis e con vin cen tes, mas tam bém os mais
am pla mente dis se mi na dos (Murray, 2018). Minha ob ser va ção a o co‐ 
nhe ci mento sobre o au tismo soma- se à de Vite Her nan dez (2022) com
re la ção ao es tado do co nhe ci mento sobre de fi ci ên cia: a maior parte
do co nhe ci mento atu al mente dis po ní vel vem da ten ta ti vas de des cre‐ 
ver pes soas a/Au tis tas, sem ne nhum diá logo in ter sub je tivo. Fruto das
ten ta ti vas de ex pli car cer tos com por ta men tos au tis tas ob ser va dos
por pes soas que vêm de am bi en tes mé di cos e tra ba lham neles, esse
co nhe ci mento é ca rac te ri zado por uma re tó rica pa to lo gi zante e de fi‐ 
ci tá ria (Chap man, 2019 ; Evans, 2013). Essa re tó rica do mina os dis cur‐ 
sos ci en tí fi cos, go ver na men tais e da mídia (Le feb vre et al., 2023).

6

Em bora a pes quisa par ti ci pa tiva re pre sente um ca mi nho pro mis sor
para in te grar os sa be res au tis tas à pro du ção de co nhe ci mento sobre
o au tismo (den Hou ting, 2021; Fletcher- Watson et al., 2019; Pic kard et
al., 2022) o pri vi lé gio his tó rico con ce dido aos co nhe ci men tos sobre o
au tismo teve o efeito de de sa cre di tar, si len ciar e in vi si bi li zar os sa be‐ 
res au tis tas, con tri buindo assim para o que os fi ló sofo/a/s des cre vem
como uma in jus tiça epis tê mica (Fric ker, 2007). No caso das pes soas
a/Au tis tas, as in jus ti ças epis tê mi cas ocor rem com mais frequên cia
quando o saber au tista é con fron tado com os co nhe ci mento e as
pers pec ti vas sobre o au tismo. Essas in jus ti ças se mul ti pli cam pela so‐ 
bre po si ção das re la ções de poder. Assim, a in vi si bi li za ção e o des cré‐ 
dito da pers pec tiva e da ex pe ri ên cia de pes soas a/Au tis tas mu lhe res
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e não bi ná rias são ainda mais acen tu a dos (Co ville e Lal let, 2023),
assim como o são as de pes soas e gru pos a/Au tis tas que en fren tam o
clas sismo, a he te ro nor ma ti vi dade, o ra cismo e assim por di ante.

In jus ti ças her me nêu ti cas ou a in ter pre ‐
ta ção er rô nea de in di ví duos e pers pec ‐
ti vas au tis tas
O fato de as com pre en sões do mi nan tes sobre o au tismo e as vi vên‐ 
cias, ex pe ri ên cias e ne ces si da des das pes soas a/Au tis tas se ba se a rem
no co nhe ci mento pro du zido por pes soas alís ti cas con tri bui para uma
in ter pre ta ção e re pre sen ta ção in cor re tas dos in di ví duos e pers pec ti‐ 
vas au tis tas. Essa re a li dade, por sua vez, con tri bui para o que fi ló so‐ 
fos/as cha mam de “in jus tiça her me nêu tica” (Fric ker, 2007), que des‐ 
taca o ca rá ter al ta mente pro ble má tico da in ter pre ta ção do mi nante
das ex pe ri ên cias ou das vi vên cias de pes soas e de gru pos so ci ais
mar gi na li za dos.

8

Os co nhe ci men tos sobre o au tismo têm ori gem no que é co nhe cido
como neu ro nor ma ti vi dade, ou seja, em um con junto de nor mas, va lo‐ 
res, ex pec ta ti vas e prá ti cas que fa vo re cem for mas de pen sa mento e
fun ci o na mento cog ni tivo que são con si de ra das “nor mais”, “pa drão” ou
“tí pi cas” (Ca tala, 2023). A neu ro nor ma ti vi dade cir cuns creve o que é
in ter pre tado como "ade quado" e "acei tá vel" e o que é in ter pre tado
como “des vi ante” ou “in fe rior” em ter mos de ma nei ras de per ce ber e
ge ren ciar in for ma ções sen so ri ais, modos de fun ci o na mento cog ni tivo
(in cluindo com po nen tes exe cu ti vos e aten ci o nais), con tato vi sual, ex‐ 
pres sões fa ci ais, ma nei ras de se mover ou ex pres sar ideias, tom e
tim bre de voz e ritmo de con ver sa ção (Ca tala, 2023). Em um mundo
neu ro nor ma tivo, são as pes soas de sig na das como "nor mais" ou "tí pi‐ 
cas" que de ter mi nam o que sig ni fica "nor mal" e "acei tá vel” (Ben son,
2023 ; Ca tala et al., 2021).

9

De vido às for mas de ser e fazer que se dis tan ciam da norma e, por‐ 
tanto, pa re cem não con ven ci o nais ou in co muns, as pes soas a/Au tis‐ 
tas foram (e ainda são) pa to lo gi za das, exa mi na das, dis se ca das e ana li‐ 
sa das por gru pos do mi nan tes que são “alheios” às re a li da des e ex pe‐ 
ri ên cias do au tismo (Ben son, 2023). Ainda, a in ter pre ta ção das ex pe ri‐ 
ên cias au tis tas pelo prisma da neu ro nor ma ti vi dade ge ral mente leva a
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in ter pre ta ções e re pre sen ta ções er rô neas das pes soas e co mu ni da‐ 
des a/Au tis tas e de suas pers pec ti vas. “Stim ming” e o des pejo de in‐ 
for ma ção (co nhe cida como “in fo dum ping”), ambos co muns entre pes‐ 
soas a/Au tis tas, são bons exem plos 12.

Um nú mero cres cente de dis cus sões ex plora como e por que as for‐ 
mas de ser, agir e se co mu ni car de pes soas a/Au tis tas, ten dem a ser
mal in ter pre ta das por pes soas alís ti cas, con tri buindo, assim, para
uma per cep ção des fa vo rá vel das pes soas a/Au tis tas (para uma re vi‐ 
são crí tica, con sul tar Mit chell et al., 2021). En tre tanto, deve- se ob ser‐ 
var que a ma neira como os atri bu tos e com por ta men tos, in clu sive os
dos a/Au tis tas, são per ce bi dos e qua li fi ca dos varia muito de acordo
com a pers pec tiva e o con texto (Grant e Kara, 2021). A esse res peito,
foi ob ser vada uma grande ten são entre a re pre sen ta ção do mi nante do
au tismo – bi o mé dico, pa to lo gi zante e de fi ci tá rio – e a re pre sen ta ção
feita pelas pes soas a/Au tis tas (Botha et al., 2022). Em geral,
afastando- se do mo delo pa to ló gico (Ba ga tell, 2007; Kapp, 2020) para
apoiarem- se em mo de los de acei ta ção do au tismo (Kapp et al., 2013).
A per cep ção que as pes soas a/Au tis tas têm de si mes mas são ge ral‐ 
mente in com pa tí veis com as in ter pre ta ções es tig ma ti zan tes do mi‐ 
nan tes, prin ci pal mente aque las de ri va das de pers pec ti vas mé di cas.

11

Al ta mente pro ble má tica, a in ter pre ta ção pa to lo gi zante e de fi ci tá ria
das ex pe ri ên cias ou for mas de ser e fazer das pes soas e gru pos a/Au‐ 
tis tas é acom pa nhada por pre con cei tos muito con cre tos. Por exem‐ 
plo, en quanto quase todos os ser vi ços for mais de apoio aces sí veis a
pes soas a/Au tis tas se ba seiam na in ter pre ta ção de suas re a li da des e
ne ces si da des por parte de pres ta do ras/es de cui da dos e ser vi ços de
saúde alís ti cas/os, mui tas/os a/Au tis tas adul tos queixam- se de fal tas
ou ina de qua ções entre suas ne ces si da des e os ser vi ços dis po ní veis
(Huang et al., 2022 ; Vogan et al., 2017).Isso pro va vel mente se deve, em
grande parte, ao fato de que a grande mai o ria das in ter ven ções pro‐ 
pos tas a eles tem como alvo os "dé fi cits" e visa mo di fi car com por ta‐ 
men tos con si de ra dos "ina de qua dos", en quanto são as si tu a ções de
iso la mento ou des fi li a ção so cial que cau sam os im pac tos mais ne ga ti‐ 
vos sobre a saúde men tal das pes soas a/Au tis tas (Mil ton e Sims,
2016).

12

É tam bém com base nas re pre sen ta ções so ci ais es te re o ti pa das e de fi‐ 
ci en tes trans mi ti das pelo co nhe ci mento sobre o au tismo (ou, me lhor
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di zendo, sobre o cha mado "trans torno do es pec tro do au tismo") que
as in ter ven ções do tipo ABA (aná lise com por ta men tal apli cada) ou ICI
(in ter ven ção com por ta men tal in ten siva) foram de sen vol vi das e, in fe‐ 
liz mente, con ti nuam a ser usa das. Muito con tro ver sas e am pla mente
cri ti ca das den tro das co mu ni da des a/Au tis tas, por gru pos que de fen‐ 
dem os di rei tos das pes soas a/Au tis tas e por um nú mero cres cente
de pes soas pes qui sa do ras e pro fis si o nais a/Au tis tas, bem como por
alís ti cos/as, essas abor da gens são fun da men tal mente ba se a das na
con for mi dade com a norma do mi nante (ou seja, neu ro nor ma ti vi dade)
e re pre sen tam uma forma de vi o lên cia con tra as pes soas a/Au tis tas
(para exem plos des sas crí ti cas, con sulte Gi roux et al. 2021 ; Lynch
2019 ; Oui met 2023 ; Ram 2020).

In jus ti ças de tes te mu nho ou o des cré ‐
dito e a in va li da ção de in di ví duos e
pers pec ti vas au tis tas na pes quisa
A re pre sen ta ção ne ga tiva e de fi ci tá ria de pes soas a/Au tis tas leva ao
des cré dito e à in va li da ção de suas pers pec ti vas, in clu sive em ques‐ 
tões que lhes dizem res peito, de vido aos pre con cei tos de in ter lo cu to‐ 
res/as alís ti cos/as. Esse fenô meno é co nhe cido como "in jus tiça de
tes te mu nho" (Fric ker, 2007) e refere- se ao ato de não se dar o de vido
cré dito ao tes te mu nho ou à con tri bui ção de uma pes soa de vido a
pre con cei tos ex plí ci tos ou im plí ci tos. Pa rece claro para mim que as
re pre sen ta ções so ci ais es te re o ti pa das do que é o au tismo estão na
raiz da di co to mia ar ti fi cial (his tó rica e atual) que se para as pes soas
que pro du zem co nhe ci mento ou pres tam ser vi ços (alís ti cas ou assim
pre su mi das) das pes soas que são ob je tos de co nhe ci mento e re ce be‐ 
do ras de ser vi ços (a/Au tis tas). Essa di co to mia rei fica as prá ti cas neu‐ 
ro nor ma ti vas ou aque las ba se a das em uma ló gica de "piedade- 
caridade" e ex plica por que o co nhe ci mento e as ini ci a ti vas de sen vol‐ 
vi das por a/Au tis tas e para a/Au tis tas en fren tam jul ga men tos, ques‐ 
ti o na men tos - in si di o sos ou ex plí ci tos - e até mesmo pres sões da au‐ 
to ri dade alís tica e mé dica.

14

Dito isso, um nú mero cres cente de pes qui sa do res aber ta mente
a/Au tis tas, prin ci pal mente em paí ses anglo- saxões, têm se in te res‐ 
sado pela pers pec tiva e con di ções de vida de in di ví duos e co mu ni da‐ 
des a/Au tis tas (Nuwer, 2020). In de pen den te mente de seus ob je tos de
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pes quisa ou de suas afi ni da des pa ra dig má ti cas e me to do ló gi cas, pes‐ 
soas pes qui sa do ras a/Au tis tas têm um papel ines ti má vel a de sem pe‐ 
nhar para per mi tir que as pes soas e co mu ni da des a/Au tis tas se re a‐ 
pro priem e atu a li zem suas pró prias his tó rias, além de se li ber ta rem
do mo no pó lio epis tê mico que alís ti cas/os his to ri ca mente detêm
sobre suas ex pe ri ên cias (Ace vedo, em Dwyer et al., 2021). Ine vi ta vel‐ 
mente en rai zado em suas iden ti da des e ex pe ri ên cias como pes soas
a/Au tis tas, o co nhe ci mento que essas pes soas aju dam a pro du zir fre‐ 
quen te mente re pre senta uma rup tura com o tra ba lho que adota uma
visão ex terna e/ou ca pa ci tista do au tismo (Co ville e Lal let, 2023).
Como minha co lega Aman dine Ca tala e eu dis cu ti mos em um ca pí tulo
de livro a ser pu bli cado em uma obra co le tiva edi tada por Da mian
Mil ton (Désormeaux- Moreau e Ca tala, no prelo) mui tos/as pes qui sa‐ 
do res/as acre di tam que a di ver gên cia entre suas pers pec ti vas e as de
seus/suas co le gas alís ti cos/as se deve não ape nas à sua iden ti dade
Au tista e à in ter se ção entre sua ex pe ri ên cia pro fis si o nal e co nhe ci‐ 
mento ex pe ri en cial, mas tam bém à sua pos tura crí tica em re la ção aos
dis cur sos e abor da gens neu ro nor ma ti vos. O tra ba lho de vá rias pes‐ 
soas pes qui sa do ras aber ta mente a/Au tis tas está en rai zado no mo vi‐
mento neu ro queer 13 ou em es tu dos crí ti cos do au tismo 14 (con sulte,
por exem plo, Co dina, 2023 ; Wal ker e Raymaker, 2021).

Essas pers pec ti vas são es sen ci ais para con tra ba lan çar o co nhe ci‐ 
mento pro du zido a par tir de pers pec ti vas ex ter nas (como pers pec ti‐ 
vas alís ti cas) e pers pec ti vas uni ver sa li zan tes (Vite Her nan dez, 2022).
No en tanto, mui tos dos pes qui sa do res a/Au tis tas com quem tenho
con tato ex pres sam pre o cu pa ções e ex pe ri ên cias di fí ceis em re la ção à
falta de cre di bi li dade e ao ques ti o na mento de sua ca pa ci dade de pro‐ 
du zir e trans mi tir co nhe ci mento. Essas in jus ti ças epis tê mi cas mar gi‐ 
na li zam as pers pec ti vas au tis tas e de sa cre di tam pes soas a/Au tis tas
na pro du ção de co nhe ci mento, pois seu po si ci o na mento as/os co loca
sob a sus peita de vi o lar a neu tra li dade epis tê mica cen tral à con cep‐ 
ção po si ti vista da ci ên cia (Botha, 2021). A ên fase dada à ob je ti vi dade e
à dis tân cia su pos ta mente exi gida na pes quisa leva, por tanto, à re pro‐ 
du ção de in jus ti ças. Por um lado, pes soas pes qui sa do ras alís ti cas cujo
tra ba lho se con cen tra no au tismo re ce bem le gi ti mi dade quase sis te‐ 
má tica, pois sua su posta ob je ti vi dade lhes dá cre di bi li dade sis te má‐ 
tica e oni pre sente (Botha, 2021). Por outro lado, pes soas pes qui sa do‐ 
ras a/Au tis tas cujo tra ba lho se con cen tra no au tismo devem cons tan ‐
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te mente jus ti fi car e de fen der seu en vol vi mento na cri a ção de co nhe‐ 
ci mento (Botha, 2021). Com muita frequên cia, as con clu sões de seus
tra ba lhos são in va li da das, isso quando essas pes soas não são to tal‐ 
mente ex cluí das das ini ci a ti vas de de sen vol vi mento e pro du ção de
co nhe ci mento.

O re cente pro cesso de re fle xão e con sulta para o de sen vol vi mento de
fu tu ras po lí ti cas pú bli cas sobre o au tismo no Ca nadá (Aca de mia Ca‐ 
na dense de Ci ên cias da Saúde, s.d.) é um exem plo no tá vel. Com o ob‐ 
je tivo de com bi nar os re sul ta dos da pes quisa sobre au tismo com o
co nhe ci mento ex pe ri en cial, essa ini ci a tiva foi re a li zada sob uma li de‐ 
rança ci en tí fica to tal mente alís tica. De fato, das 34 pes soas en vol vi das
no co mitê di re tor e nos gru pos de tra ba lho mo bi li za dos em torno da
ini ci a tiva, 20 ti nham (de acordo com suas bi o gra fias - Ca na dian
Academy of He alth Sci en ces, nd) um PhD e es ta vam en vol vi das em
pes qui sas como parte de seu tra ba lho. Des sas pes soas, ne nhuma era
a/Au tista (ou pelo menos aber ta mente a/Au tista), mas uma foi des‐ 
crita como mãe (alís tica) de um adulto au tista. Ape nas cinco das pes‐ 
soas en vol vi das foram ex pli ci ta mente iden ti fi ca das como a/Au tis tas.
Os ou tros mem bros eram pro fis si o nais alís ti cas/os (ou su pos ta‐ 
mente) ou pais e mães alís ti cos/as (ou su pos ta mente) de cri an ças
a/Au tis tas, sem dou to rado ou cargo de pes quisa. No fim, em bora as
pes soas a/Au tis tas te nham sido en vol vi das nesse pro cesso de re fle‐ 
xão e con sulta, a au sên cia de pes soas pes qui sa do ras a/Au tis tas em
seus ór gãos de to mada de de ci são, como o co mitê di re tor ou os co‐ 
mi tês de tra ba lho, mostra- se pro ble má tica. Efe ti va mente, o en vol vi‐ 
mento de pes soas a/Au tis tas nessa pes quisa, em bora po si tivo, não é
su fi ci ente para ga ran tir uma ver da deira co- construção de co nhe ci‐ 
mento, de vido às di nâ mi cas de poder em jogo (por exem plo, alís ti‐ 
cas/os ver sus a/Au tis tas; co nhe ci mento ci en tí fico ver sus co nhe ci‐ 
mento ex pe ri en cial). Assim, não ter en vol vido a/Au tis tas em for ma‐ 
ções e car gos de pes qui sas sobre au tismo pode ter li mi tado a opor tu‐ 
ni dade de as pers pec ti vas au tis tas in flu en ci a rem sig ni fi ca ti va mente o
pro jeto, a con du ção e a in ter pre ta ção da pes quisa. Con forme ar gu‐ 
men tado por Mil ton e Bra cher (2013), a mar gi na li za ção de pes qui sa‐ 
do res/as a/Au tis tas e de suas pers pec ti vas em pes qui sas de ci ên cias
so ci ais sobre as re a li da des e vi vên cias de ou tras pes soas a/Au tis tas é
epis te mo ló gica e eti ca mente pro ble má tica.
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In jus ti ças con tri bu ti vas ou a re cusa de
alís ti cas/os em re co nhe cer e usar o co ‐
nhe ci mento au tista
Em sua maior parte de sen vol vi dos com base em pre con cei tos neu ro‐ 
nor ma ti vos, o co nhe ci mento sobre o au tismo dá pouco ou ne nhum
cré dito à ex pe ri ên cia e aos sa be res a/Au tis tas. Esse fenô meno é
parte do que Dot son (2012) chama de "in jus tiça con tri bu tiva". Isso
ocorre quando gru pos não do mi nan tes de sen vol vem co nhe ci mento
para dar conta de suas ex pe ri ên cias, mas os gru pos do mi nan tes se
re cu sam a reconhecê- lo e usá- lo, ape sar de terem acesso a ele.

18

Ao longo do tempo, as pes soas a/Au tis tas cri a ram uma in fi ni dade de
re cur sos her me nêu ti cos, al ter na ti vos ao co nhe ci mento do mi nante
sobre o au tismo, para ex pli car e dar sen tido à sua re a li dade. De sen‐ 
vol vido com base na ex pe ri ên cia vi vida, os sa be res au tis tas cons ti‐ 
tuem um co nhe ci mento ex pe ri en cial va li oso, que não deve ser con‐ 
fun dido com ex pe ri ên cia vi vida, nar ra tiva ou tes te mu nho, pois, na
ver dade, baseia- se em uma com pre en são cons truída das si tu a ções
(Gar dien, 2019). O saber au tista tem suas raí zes não ape nas na co le ti‐ 
vi za ção do co nhe ci mento ex pe ri en cial (ou seja, uma com pre en são
crí tica e po lí tica dessa ex pe ri ên cia [Leblanc- Omstead e Mahi paul,
2022]), mas tam bém no co nhe ci mento prá tico (em ou tras pa la vras, o
co nhe ci mento cons truído na ação co ti di ana para re fle tir sobre e re‐ 
sol ver os pro ble mas en con tra dos [Lé zi art, 2010]) 15 por a /Au tis tas.
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O ad vento da Web pro vou ser uma fer ra menta ines ti má vel para pro‐ 
mo ver o de sen vol vi mento e a dis se mi na ção do co nhe ci mento au tista
den tro de gru pos e co mu ni da des a/Au tis tas. No en tanto, ape sar de as
ideias e for mas de con ce ber ou es tu dar o au tismo que se des viam do
pen sa mento e do dis curso do mi nan tes sejam aco lhi das com en tu si‐ 
asmo, tanto nas co mu ni da des a/Au tis tas quanto nas ci ên cias so ci ais -
pen se mos, em par ti cu lar, no duplo pro blema da em pa tia (Mil ton,
2012) e na apli ca ção do mo delo de es tresse mi no ri tá rio à po pu la ção
a/Au tista (Botha e Frost, 2020) - esses re cur sos penam para criar seu
es paço ao lado do co nhe ci mento do mi nante sobre o au tismo. Na ver‐ 
dade, eles são os mais fre quen te mente des car ta dos ou de sa cre di ta‐ 
dos pelos gru pos do mi nan tes, que in cluem pro fis si o nais da saúde e
pes soas pes qui sa do ras alís ti cas. Essa in jus tiça re sulta da quilo que
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Poh lhaus (2012) cha mou de "ig no rân cia her me nêu tica in ten ci o nal",
que ocorre quando aque les em uma po si ção do mi nante se re cu sam a
re co nhe cer o co nhe ci mento al ter na tivo (ou seja, o co nhe ci mento au‐ 
tista) que lhes per mi ti ria en ten der re a li da des di fe ren tes das suas. Na
co mu ni dade ci en tí fica, as in jus ti ças con tri bu ti vas se ma ni fes tam es‐ 
pe ci al mente pelo fato de que mui tas dis cus sões sobre neu ro di ver si‐ 
dade, entre ou tras coi sas, foram e con ti nuam a ser pu bli ca das em
blogs, re vis tas vir tu ais ou ca pí tu los de li vros, mais do que em pe rió di‐ 
cos re vi sa dos por pares (Chap man e Botha, 2023), os quais, ape sar das
inú me ras crí ti cas (Ertzs cheid, 2018), ainda são apre sen ta dos como a
quin tes sên cia da di vul ga ção ci en tí fica.

A des cri ção po pu lar e per sis tente do au tismo como um dis túr bio da
co mu ni ca ção so cial está in trin se ca mente li gada às in jus ti ças con tri‐ 
bu ti vas en fren ta das pelas pes soas pes qui sa do res a/Au tis tas e à ig no‐ 
rân cia her me nêu tica in ten ci o nal das pes soas pes qui sa do ras e pro fis‐ 
si o nais alís ti cas. 16 Tal des cri ção baseia- se não ape nas na re jei ção do
co nhe ci mento au tista que de sa fia a re pre sen ta ção pa to lo gi zante e in‐ 
di vi du a li zante do au tismo, mas tam bém na óbvia ig no rân cia do con‐ 
ceito do duplo pro blema da em pa tia pelos gru pos do mi nan tes. Pro‐ 
posto por Mil ton (2012) há mais de dez anos para ex pli car os pro ble‐ 
mas de co mu ni ca ção entre pes soas a/Au tis tas e pes soas alís ti cas,
esse con ceito é am pla mente aceito nas co mu ni da des a/Au tis tas.
Apoi ado por vá rios es tu dos em pí ri cos (para uma re vi são, con sulte
Mil ton et al., 2023). Ele tam bém é fa cil mente aces sí vel e am pla mente
di vul gado. Por exem plo, uma pes quisa no Go o gle re a li zada em 9 de
agosto de 2024 pro du ziu cerca de 2.870.000 re sul ta dos (em 0,36 se‐ 
gun dos) para as palavras- chave "dou ble problème de l’em pathie"
[“pro blema de dupla em pa tia”, em fran cês] e cerca de 36.000.000 (em
0,23 se gun dos) para as palavras- chave "dou ble empathy pro blem"
[pro blema de dupla em pa tia, em in glês]. A re cusa dos gru pos do mi‐ 
nan tes em re co nhe cer e usar esse con ceito é uma in jus tiça que con‐ 
tri bui para man ter a falsa ideia de que os pro ble mas de co mu ni ca ção
entre pes soas alís ti cas e a/Au tis tas são cau sa dos pelo fun ci o na mento
neu ro cog ni tivo des sas úl ti mas (Mil ton et al., 2023) e seus su pos tos
"dé fi cits e di fi cul da des" de co mu ni ca ção. Essa in jus tiça ajuda a tor nar
in vi sí vel o fato de que as in te ra ções entre pes soas alís ti cas e a/Au tis‐ 
tas ocor rem em con tex tos mar ca dos por re la ções de poder de si guais
(Mil ton et al., 2022) que estão no cen tro das ex pe ri ên cias e do dis ‐
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curso das pes soas a/Au tis tas. Isso tam bém gera uma cas cata de pre‐ 
con cei tos, três dos quais são ex pli ca dos nos pa rá gra fos a se guir.

Em pri meiro lugar, a re cusa em re co nhe cer o fenô meno do pro blema
da dupla em pa tia ajuda a per pe tuar a es tig ma ti za ção e a opres são de
pes soas e co mu ni da des a/Au tis tas. Com base em prá ti cas neu ro nor‐ 
ma ti vas que de sen co ra jam, ex cluem e/ou mar gi na li zam as pes soas
a/Au tis tas, essas ideias pre con ce bi das ge ral mente afe tam seu po ten‐ 
cial e sua con tri bui ção para a pro du ção de co nhe ci mento. Por exem‐ 
plo, é pro vá vel que os re tra tem como pes soas com as quais é di fí cil
in te ra gir, co la bo rar ou tra ba lhar, o que pro va vel mente li mi tará as
opor tu ni da des às quais as pes soas têm acesso.

22

Em se gundo lugar, com base em seus su pos tos "dé fi cits e di fi cul da‐ 
des" de co mu ni ca ção, vá rias prá ti cas e téc ni cas de in ter ven ção são
im pos tas às pes soas au tis tas, prin ci pal mente às cri an ças. Essas são
prá ti cas psi cos so ci ais ou de re a bi li ta ção des ti na das a de sen vol ver
suas ha bi li da des so ci ais e "nor ma li zar" seu com por ta mento so cial
(Désormeaux- Moreau et al., 2024). O pro blema com essas prá ti cas é
que elas não atri buem às pes soas alís ti cas res pon sa bi li dade su fi ci ente
pela co mu ni ca ção neu ro mista - ou seja, a co mu ni ca ção entre pes soas
com iden ti da des di fe ren tes e os cha ma dos per fis neu ro cog ni ti vos,
como é o caso da co mu ni ca ção entre pes soas alís ti cas e a/Au tis tas –
re for çando, assim, as de si gual da des na co mu ni ca ção. Dessa forma,
eles trans mi tem uma ide o lo gia se gundo a qual os danos so ci o po lí ti‐ 
cos ma cros sis tê mi cos (nesse caso, a opres são das pes soas a/Au tis tas)
podem ser re sol vi dos em nível in di vi dual, apren dendo e imi tando for‐ 
mas de ser e fazer con si de ra das "nor mais" (Garland- Thomson, 2004).

23

Em ter ceiro e úl timo lugar, a re cusa dos gru pos do mi nan tes em re co‐ 
nhe cer e usar o con ceito do pro blema da dupla em pa tia faz com que
pes soas a/Au tis tas re cor ram à ca mu fla gem so cial (tam bém co nhe cida
como mas ca ra mento). Dis cu tido em gru pos e co mu ni da des a/Au tis‐ 
tas (Mil ton e Sims, 2016), o con ceito de ca mu fla gem so cial é, por si só,
um re curso her me nêu tico al ter na tivo mo bi li zado por a/Au tis tas para
ex pli car as es tra té gias usa das para evi tar a mar gi na li za ção, a es tig‐ 
ma ti za ção e a ex clu são. No en tanto, ela se re fere a um fenô meno que
é de li be ra da mente ig no rado no co nhe ci mento bi o mé dico do mi nante
e nas in ter pre ta ções do au tismo, re sul tando na ne ga ção da iden ti‐ 
dade au tista e na re cusa em for ne cer os ser vi ços de apoio so li ci ta dos,
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de vido a um per fil que não cor res ponde aos es te reó ti pos do au tismo.
Na ver dade, a ca mu fla gem so cial se ba seia no uso de vá rias es tra té‐ 
gias para ocul tar ou mo di fi car, de forma in te lec tu a li zada ou não, as
res pos tas e re a ções in tui ti vas e es pon tâ neas para se ade quar às ex‐ 
pec ta ti vas neu ro nor ma ti vas (Mil ler et al., 2021 ; Pe ar son e Rose, 2021).
A ca mu fla gem so cial tem mui tos efei tos ad ver sos, como fa diga e
exaus tão, es tresse e an si e dade, con fu são e perda de iden ti dade e iso‐ 
la mento ou au to ex clu são, além de estar cor re la ci o nada com a re du‐ 
ção do bem- estar, taxas mais altas de de pres são e sui cí dio (Chap man
e Botha, 2023).

Neu ro di ver si dade Lite, ou a ins ‐
tru men ta li za ção dos con cei tos de
neu ro di ver si dade
Neu ro di ver si dade Lite (Neu meier, 2018) refere- se ao uso da re tó rica
dos mo vi men tos de neu ro di ver si dade sem uma ver da deira com pre‐ 
en são de suas pre mis sas sub ja cen tes. Con cre ta mente, ela se ma ni‐ 
festa como uma de mons tra ção pú blica de apoio à neu roin clu são, sem
ne nhuma com pre en são real das pre mis sas que sus ten tam o pa ra‐ 
digma da neu ro di ver si dade 17 e sem ne nhum de sejo de mudar e trans‐ 
for mar os há bi tos e as prá ti cas exis ten tes. Um as pecto cen tral da
abor da gem Neurodiversity Lite é a em pa tia fin gida para com a/Au tis‐ 
tas (e ou tros in di ví duos neu ro me no ri za dos 18), sem ne nhum co nhe ci‐ 
mento real ou res peito pela neu ro di ver si dade, nem qual quer com pre‐ 
en são ou com pai xão pela neu ro me no ri za ção (Désormeaux- Moreau e
Ca tala, no prelo).

25

O uso do termo neu ro di ver si dade é um exem plo claro, na in ter se ção
da in jus tiça epis tê mica e da Neu ro di ver si dade Lite. O uso cada vez
mais fre quente do termo "neu ro di ver si dade" por gru pos do mi nan tes
ge ral mente não leva em conta a com ple xi dade e a ri queza das pers‐ 
pec ti vas das pes soas e dos mo vi men tos a/Au tis tas por trás do con‐ 
ceito (para exem plos de tra ba lhos ba se a dos em um en ten di mento
que de turpa o con ceito de neu ro di ver si dade, ver Go Jef fe ries e
Ahmed, 2022; Ho ch mann, 2020; West garth, 2024) e, na mai o ria das
vezes, obs cu rece as nu an ces for ne ci das pelos de fen so res do mo vi‐ 
mento da neu ro di ver si dade (Chap man e Botha, 2023). Ao fazer isso, o
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con ceito é des po li ti zado, a ponto de se tor nar pra ti ca mente inú til e
to tal mente ine fi caz para con tri buir para uma mu dança real, e com‐ 
ple ta mente des vin cu lado da co mu ni dade que o ori gi nou
(Désormeaux- Moreau e Ca tala, no prelo). Por exem plo, Sin ger (1998;
1999) cujos tra ba lhos re pre sen tam o pri meiro es tudo so cial co nhe‐ 
cido do mo vi mento da neu ro di ver si dade, ra ra mente é ci tado. O mo vi‐ 
mento co le tivo por trás da con cei tu a li za ção da neu ro di ver si dade é
ainda mais ra ra mente re co nhe cido, e os in di ví duos e gru pos que con‐ 
tri buí ram para seu sur gi mento quase nunca são cre di ta dos (Botha et
al., 2024). Pior ainda, o termo neu ro di ver si dade é fre quen te mente
usado sem ao menos fazer re fe rên cia ao fato de que se trata de uma
ideia de sen vol vida para de sa fiar a re pre sen ta ção pa to lo gi zante do au‐ 
tismo e de ou tros per fis neu ro cog ni ti vos 19. Em mi nhas ati vi da des
aca dê mi cas, es pe ci al mente como parte de co mi tês de tra ba lho ou em
uma fun ção de ava li a ção de so li ci ta ções de bol sas, dis ser ta ções ou
exa mes de dou to rado, às vezes ob servo que in di ví duos e equi pes se
re fe rem à neu ro di ver si dade, ou até mesmo afir mam que o pa ra digma
da neu ro di ver si dade ori enta seus tra ba lhos ou sua abor da gem, ao
mesmo tempo em que man têm um dis curso es tig ma ti zante e pa to lo‐ 
gi zante, ba se ando suas ati vi da des em uma in ter pre ta ção de dé fi cit
ou, pelo menos, em uma in ter pre ta ção nor ma tiva dos com por ta men‐ 
tos e das for mas de ser e de fazer das pes soas a/Au tis tas - e de ou‐ 
tras pes soas neu ro me no ri za das, ou pro pondo in ter ven ções cen tra das
no de sen vol vi mento de ha bi li da des in di vi du ais e na nor ma li za ção
(para exem plos e uma re fle xão mais apro fun dada, ver Désormeaux- 
Moreau e Ca tala, no prelo).

Essas e ou tras prá ti cas re la ci o na das são pro ble má ti cas e pre ju di ci ais.
Em pri meiro lugar, os dis cur sos que des cre vem os per fis neu ro cog ni‐ 
ti vos usando uma lin gua gem pa to lo gi zante e de fi ci tá ria - como é o
caso quando fa la mos do cha mado "trans torno do es pec tro do au‐ 
tismo" (ou do cha mado "trans torno de dé fi cit de aten ção" ou "trans‐ 
torno de aqui si ção de co or de na ção") - são in com pa tí veis com os mo‐ 
vi men tos da neu ro di ver si dade. Na re a li dade, esses mo vi men tos têm
como ob je tivo fun da men tal re sis tir e des man te lar a hi e rar quia so ci al‐ 
mente cons truída dos per fis neu ro cog ni ti vos (Ca tala, 2023) e, con se‐ 
quen te mente, sua pa to lo gi za ção. Nesse sen tido, as pes soas com pro‐ 
me ti das com a neu ro di ver si dade devem pro mo ver e pro por um vo ca‐ 
bu lá rio e pers pec ti vas que rom pam com o mo delo mé dico (Le feb vre
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et al., 2023). Em se gundo lugar, a ten dên cia ge ne ra li zada de usar os
ter mos "neu ro di ver si dade" e "neu ro di ver gên cia" de forma in ter cam‐ 
biá vel (por exem plo, ao se re fe rir a uma pes soa neu ro di versa ou a
uma pes soa que se pre o cupa com neu ro di ver si dade) tam bém re flete
um mal- entendido sobre o que é a neu ro di ver si dade, qual seja, um
fato na tu ral que cor res ponde à ex ten são da va ri a ção neu ro cog ni tiva
que ca rac te riza a es pé cie hu mana / a hu ma ni dade (Sin ger, 1999). Tais
usos são gra ma ti cal e con cei tu al mente in cor re tos 20, além de aju da‐ 
rem a negar o des con forto neu ro nor ma tivo em re la ção ao au tismo e à
neu ro me no ri za ção, re for çando, assim, o es tigma as so ci ado a eles
(Ca tala, 2023). Em ter ceiro e úl timo lugar, as prá ti cas vol ta das para o
de sen vol vi mento das ha bi li da des in di vi du ais das pes soas a/Au tis tas,
com vis tas à nor ma li za ção (por exem plo, gru pos de de sen vol vi mento
de ha bi li da des so ci ais, pro to co los de des sen si bi li za ção sen so rial,
abor da gens com por ta men tais vol ta das para a su pres são dos mo vi‐ 
men tos de au to es ti mu la ção) re pre sen tam o pa ro xismo da ins tru men‐ 
ta li za ção do pa ra digma e dos mo vi men tos da neu ro di ver si dade. Com
base em uma ló gica de pa dro ni za ção, essas prá ti cas negam ou li mi‐ 
tam as for mas de ser, pen sar, falar, fazer e viver que se des viam da
neu ro nor ma ti vi dade. A re sis tên cia à pa dro ni za ção é fun da men tal
para o ati vismo da neu ro di ver si dade. Nesse ponto, e ao con trá rio de
uma crí tica comum ao dis curso do mi nante, as pers pec ti vas ba se a das
na neu ro di ver si dade não ques ti o nam todas as for mas de in ter ven ção
ou todos os as pec tos da abor da gem mé dica. Na ver dade, elas re jei tam
es pe cí fica e uni ca mente as in ter ven ções e abor da gens que bus cam
"nor ma li zar" a pes soa para torná- la in dis tin guí vel de seus pares neu‐ 
ro nor ma li za dos (Kapp, 2020), pela eli mi na ção de for mas de ser ou de
fazer que de sa gra dam aos gru pos do mi nan tes, mas que, no en tanto,
be ne fi ciam es a/Au tis tas 21 (ou ou tras pes soas neuro- normalizadas)
(Ber tils dot ter Rosq vist et al., 2023). Além de serem di re ta mente pre ju‐ 
di ci ais às pes soas au tis tas, as prá ti cas vol ta das para o de sen vol vi‐ 
mento de ha bi li da des in di vi du ais não va lo ri zam ver da dei ra mente a
neu ro di ver si dade, pois per dem a opor tu ni dade de lo ca li zar a fonte
das di fi cul da des en con tra das no am bi ente, e não no in di ví duo. De
fato, uma com pre en são ver da dei ra mente ba se ada na neu ro di ver si‐ 
dade ex plica a ex pe ri ên cia da de fi ci ên cia, como a an gús tia des a/Au‐ 
tis tas (e de ou tras pes soas neu ro me no ri za das), em ter mos de bar rei‐ 
ras so ci ais e am bi en tais, em vez de ques tões mé di cas (Chap man e
Botha, 2023).



Saberes sobre o autismo e saberes autistas

Hu mil dade epis tê mica e au to de ‐
sem po de ra mento, ou como rom per
com prá ti cas que são fon tes de
in jus tiça epis tê mica e
Neurodiversity Lite
Nossa po si ção so cial con di ci ona nosso acesso ao co nhe ci mento e nos
impõe li mi ta ções epis tê mi cas. Con se quen te mente, é fun da men tal
ado tar uma pos tura de hu mil dade epis tê mica, o que im plica re co nhe‐ 
cer nossa ig no rân cia ou falta de com pre en são, de vido à nossa ex pe ri‐ 
ên cia si tu ada e, por tanto, li mi tada. Nesse ponto, e con forme ar ti cu‐ 
lado na te o ria dos pon tos de vista e em ou tros tra ba lhos re la ci o na dos
a pon tos de vista epis te mo ló gi cos, todo co nhe ci mento é si tu ado, ou
seja, ins crito em um con texto his tó rico, cul tu ral e ma te rial es pe cí fico
(Flo res Es pí nola, 2012; Har ding, 2004). Por tanto, con vém lem brar que
a me di ca li za ção e a psi qui a tri za ção do au tismo e das pes soas a/Au‐ 
tis tas são um re flexo da cha mada "nor ma li dade", tal como é de fi nida
atu al mente. As ha bi li da des e os tra ços que são va lo ri za dos va riam de
acordo com o tempo, a cul tura e o lugar, o que sig ni fica que as ex pe‐ 
ri ên cias hu ma nas que são pa to lo gi za das e des cri tas como "trans tor‐ 
nos" mudam à me dida que a so ci e dade evo lui. Re cor de mos, por
exem plo, o des tino da "ho mos se xu a li dade", que foi re mo vida do Ma‐ 
nual Di ag nós tico e Es ta tís tico de Trans tor nos Men tais, de 1973, em
res posta às de man das e ações de gru pos mi li tan tes (Des cher, 2015).
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No final das con tas, o pro blema não é que pes soas alís ti cas pes qui sem
e con tri buam para o de sen vol vi mento do co nhe ci mento sobre as ex‐ 
pe ri ên cias, vi vên cias e ne ces si da des de a/Au tis tas. Pelo con trá rio, é
pos sí vel que pes soas alís ti cas usem a pes quisa e sua con di ção de pes‐ 
qui sa do ras/es para do cu men tar o co nhe ci mento au tista e am pliar as
pers pec ti vas das pes soas a/Au tis tas. (veja, por exem plo, Aca de mic
Au tism Spec trum Part nership in Re se arch and Edu ca tion, n. d.;
Courcy, 2021). O pro blema re side so bre tudo na uni ver sa li za ção de in‐ 
ter pre ta ções alís ti cas e na ne ga ção, ou mesmo no des cré dito, da
pers pec tiva de pes soas e co le ti vos a/Au tis tas. A esse res peito,
quando os gru pos do mi nan tes não re co nhe cem suas li mi ta ções epis‐
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tê mi cas e re sis tem às con tri bui ções das pes soas a/Au tis tas - con‐ 
forme ex pli cado e ilus trado nos pa rá gra fos an te ri o res - eles de mons‐ 
tram ig no rân cia ativa e ar ro gân cia epis tê mica. Por tanto, a cons ci ên‐ 
cia de que sua com pre en são e in ter pre ta ção são du pla mente par ci ais
(só abran gem uma parte e par ci al mente) é es sen cial para per mi tir que
esses gru pos as su mam a res pon sa bi li dade de se apro xi mar de ou tros
para am pliar suas pers pec ti vas. (Vite Her nan dez, 2022) e, como re sul‐ 
tado, avan çar em di re ção a uma com pre en são mais justa e ma ti zada
que so mente a co- construção do co nhe ci mento torna pos sí vel. Pes‐ 
soas que per ten cem a gru pos do mi nan tes tam bém devem re co nhe cer
os pri vi lé gios que lhes são con fe ri dos por sua con di ção de neu ro nor‐ 
ma li za das e rever seus pa péis e seu en vol vi mento, seja como pes qui‐ 
sa do ras, clí ni cas ou pro fes so ras, ou como pai ou mãe, por exem plo.
Eles devem se es for çar para re du zir seu poder e seus vín cu los de
cum pli ci dade e co ni vên cia com a mai o ria neu ro nor ma li zada
(Désormeaux- Moreau e Courcy, 2024). Nesse sen tido, para des cons‐
truir e des man te lar o pri vi lé gio, eles devem pri meiro re co nhe cer que
o in cor po ram e en ten der como ele se ma te ri a liza na vida co ti di ana
(Vite Her nan dez, 2022). Em se guida, devem ado tar uma pos tura e
uma prá tica de au to de sem po de ra mento: nesse sen tido, é es sen cial
que re nun ciem aos pri vi lé gios ex ce den tes que lhes são con fe ri dos
pela neu ro nor ma ti vi dade, pois um pri vi lé gio que não é re dis tri buído é
man tido (Désormeaux- Moreau e Courcy, 2024).

Con clu são
Enraizando- me na in ter se ção de meus co nhe ci men tos ex pe ri en ci ais,
pro fis si o nais e ci en tí fi cos - en quanto pes qui sa dore e Au tista -, ex plo‐ 
rei e expus as ten sões entre o co nhe ci mento sobre o au tismo e os sa‐ 
be res au tis tas, en quanto dis cu tia sua an co ra gem (tudo menos ob je ti‐ 
vi dade!) na neu ro nor ma ti vi dade. A esse res peito, vale a pena lem brar
as con sequên cias pre ju di ci ais das in jus ti ças her me nêu ti cas, tes te mu‐ 
nhais e con tri bu ti vas que afe tam a ca pa ci dade das pes soas a/Au tis tas
de co nhe cer, pro du zir e trans mi tir co nhe ci mento. Pes soas a/Au tis tas
são per fei ta mente ca pa zes de pro du zir e mo bi li zar co nhe ci men tos
para ex pli car e dis cu tir suas ex pe ri ên cias, em um en ten di mento al‐ 
ter na tivo às ideias do mi nan tes que pa to lo gi zam e in fe ri o ri zam suas
re a li da des. En tre tanto, os pre con cei tos neu ro nor ma ti vos que es tru‐ 
tu ram os sis te mas e as cor ren tes do mi nan tes de pro du ção de co nhe ‐

30



Saberes sobre o autismo e saberes autistas

BIBLIOGRAPHIE

Aca demic Aut ism Spec trum Part ner ship
in Re search and Edu ca tion. (s. d.). About
– Aca demic Aut ism Spec trum Part ner‐ 
ship in Re search and Edu ca tion. http
s://aaspire.org/about/

Académie canadienne des sciences de
la santé. (s. d.). L’autisme au Canada  :
Réflexions pour l’élaboration de futures
politiques publiques. Canadian Academy
of Health Sciences | Académie

ci mento ten dem a ig no rar, de sa cre di tar ou ins tru men ta li zar as ex pe‐ 
ri ên cias e pers pec ti vas de a/Au tis tas. Os con cei tos de ex tra ti vismo
epis tê mico e Neurodiversity Lite são úteis para ilus trar e de nun ciar
esses fenô me nos.

Como disse em minha in tro du ção, minha pes quisa é com pro me tida e
mi li tante. Essa pos tura, que vai con tra a ide o lo gia do mi nante que de‐ 
fende a neu tra li dade e a ob je ti vi dade na pes quisa, mui tas vezes pro‐ 
voca crí ti cas, como é o caso em Que bec (Ca nadá) (Veil leux, 2023)
onde moro e tra ba lho. En tre tanto, todas as pes qui sas e todas as re la‐ 
ções com o co nhe ci mento são so cial e his to ri ca mente si tu a das. As
mi nhas são, assim como as dos pes qui sa do res que per ten cem a gru‐ 
pos do mi nan tes e afir mam estar fa zendo pes quisa neu tra, ob je tiva e
im par cial.

31

O papel de mi li tante é um as sunto que tem re ce bido re la ti va mente
pouca aten ção no con texto da pes quisa fran có fona sobre de fi ci ên cia
(Veil leux, 2023) - e menos ainda no con texto da pes quisa fran có fona
sobre au tismo. No en tanto, ado tar uma pos tura ati vista é útil (até
mesmo es sen cial!) para uma re a va li a ção crí tica do pen sa mento do mi‐ 
nante nas ci ên cias so ci ais (Sa lo mon Cavin et al., 2021) mas tam bém de
forma mais ampla. Ao cul ti var uma pos tura de hu mil dade epis tê mica
e ado tar, de pen dendo de nos sas res pec ti vas iden ti da des e po si ções,
uma pos tura com pro me tida e mi li tante, uma pos tura de au to de sem‐ 
po de ra mento ou uma com bi na ção des sas pos tu ras, es pero que pos sa‐ 
mos trans for mar as prá ti cas de pes quisa e a pro du ção de co nhe ci‐ 
mento sobre o au tismo e sobre as ex pe ri ên cias e ne ces si da des das
pes soas a/Au tis tas. E es pero que, ao fazer isso, des man te le mos nos‐ 
sas so ci e da des neu ro nor ma ti vas e co- construamos es pa ços de tro cas
e apren di zado que pro mo vam sua eman ci pa ção e in clu são total.

32

https://aaspire.org/about/


Saberes sobre o autismo e saberes autistas

ps://cahs-acss.ca/evaluation-sur-lautis
me/?lang=fr

Baga tell, Nancy. (2007). Or ches trat ing
voices: aut ism, iden tity and the power
of dis course. Dis ab il ity & So ci ety, 22(4),
413‐426. https://doi.org/10.1080/0968
7590701337967

Ben son, Katy Jo hanna. (2023). Per plex‐ 
ing Present a tions: Com puls ory Neur o‐ 
norm ativ ity and Cog nit ive Mar gin al isa‐ 
tion in So cial Work Prac tice with Aut‐ 
istic Moth ers of Aut istic Chil dren. The
Brit ish Journal of So cial Work, 53(3),
1445‐1464. https://doi.org/10.1093/bjs
w/bcac229

Ber tils dot ter Rosqv ist, Hanna, Milton,
Damien et O’Dell, Lind say. (2023). Sup‐ 
port on whose terms? Com pet ing
mean ings of sup port aimed at aut istic
people. Damien Milton et Sara Ryan
(dir.), (p. 182‐193). Rout ledge. https://or
o.open.ac.uk/87678/

Botha, Mo nique. (2021). Aca demic, Act‐ 
iv ist, or Ad voc ate? Angry, En tangled,
and Emer ging: A Crit ical Re flec tion on
Aut ism Know ledge Pro duc tion. Fron ti‐ 
ers in Psy cho logy, 12. https://doi.org/10.
3389/fpsyg.2021.727542

Botha, Mo nique, Chap man, Robert,
Giwa On aiwu, Morénike, Kapp, Steven
K, Stannard Ash ley, Abs et Walker, Nick.
(2024). The neurodi versity concept was
de veloped col lect ively: An over due cor‐ 
rec tion on the ori gins of neurodi versity
the ory. Autism, 28(6), 1591‐1594. http
s://doi.org/10.1177/13623613241237871

Botha, Monique, Dibb, Bridget et Frost,
David M. (2022). ‘Aut ism is me’: an in‐ 
vest ig a tion of how aut istic in di vidu als
make sense of aut ism and stigma. Dis‐ 
ab il ity & So ci ety, 37(3), 427‐453. https://

doi.org/10.1080/09687599.2020.182278
2

Botha, Mo nique et Frost, David M.
(2020). Ex tend ing the Minor ity Stress
Model to Un der stand Men tal Health
Prob lems Ex per i enced by the Aut istic
Pop u la tion. So ci ety and Men tal Health,
10(1), 20‐34. https://doi.org/10.1177/215
6869318804297

Bren ner, Leon S. (2023). Epi stemic
Harm in Em pathy. HARM – Journal of
Hos til ity, Ag gres sion, Re pres sion and
Malice, 2, 11‐19. https://doi.org/10.4658
6/harm.2023.11071

Catala, Aman dine. (2023, 11  avril). Un‐ 
der stand ing Neurodi versity, Un learn ing
Neur o norm ativ ity | Blog of the APA. htt
ps://blog.apaon line.org/2023/04/11/u
nderstanding- neurodiversity-unlearnin
g-neuronormativity/

Catala, Amandine, Faucher, Luc et
Poirier, Pierre. (2021). Aut ism, epi stemic
in justice, and epi stemic dis able ment: a
re la tional ac count of epi stemic agency.
Syn these, 199(3), 9013‐9039. https://doi.
org/10.1007/s11229-021-03192-7

Chap man, Robert. (2019). Aut ism as a
Form of Life: Wit tgen stein and the Psy‐
cho lo gical Co her ence of Aut ism.
Metaphilosophy, 50(4), 421‐440. https://
doi.org/10.1111/meta.12366

Chapman, Robert et Botha, Monique.
(2023). Neurodivergence- informed
ther apy. De vel op mental Medi cine and
Child Neur o logy, 65(3), 310‐317. https://
doi.org/10.1111/dmcn.15384

Chown, Nick, Robin son, Jackie, Bear‐ 
don, Luke, Down ing, Jill ian, Hughes, Liz,
Leath er land, Julia, Fox, Kat rina, Hick‐ 
man, Laura et Mac Gregor, Duncan.
(2017). Im prov ing re search about us,
with us: a draft frame work for in clus ive

https://cahs-acss.ca/evaluation-sur-lautisme/?lang=fr
https://doi.org/10.1080/09687590701337967
https://doi.org/10.1093/bjsw/bcac229
https://oro.open.ac.uk/87678/
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.727542
https://doi.org/10.1177/13623613241237871
https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1822782
https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1822782
https://doi.org/10.1177/2156869318804297
https://doi.org/10.46586/harm.2023.11071
https://blog.apaonline.org/2023/04/11/understanding-neurodiversity-unlearning-neuronormativity/
https://doi.org/10.1007/s11229-021-03192-7
https://doi.org/10.1111/meta.12366
https://doi.org/10.1111/dmcn.15384


Saberes sobre o autismo e saberes autistas

aut ism re search. Dis ab il ity & So ci ety,
32(5), 720‐734. https://doi.org/10.108
0/09687599.2017.1320273

Cod ina, Tània. (2023). The jour ney of
late dia gnosis of aut ism from an au to‐ 
eth no graphic, neur oqueer, af fect ive
and per form at ive per spect ive. Mat ter:
Journal of New Ma ter i al ist Re search, 8,
69‐83. https://doi.org/10.1344/jnmr.v8.
43459

Courcy, Isabelle. (2021). ‘Nous les
femmes on est une sous-culture dans
l’autisme  ’. Expériences et point de vue
de femmes autistes sur le genre et
l’accompagnement. Nouvelles Questions
Féministes, 40(2), 116‐131. https://doi.or
g/10.3917/nqf.402.0116

Coville, Marion et Lallet, Mélanie.
(2023). La contribution des études
féministes et neuroqueer à la
production des savoirs sur le genre et
l’autisme. Genre, sexualité & société,
(30). https://doi.org/10.4000/gss.8474

den  Houting, Jac. (2021). Par ti cip at ory
and In clus ive Aut ism Re search Prac tice
Guides. Aut ism CRC. https://www.aut i
s mcrc.com.au/best- practice/sites/de f
ault/files/re sources/Par ti cip at ory_a
nd_In clus ive_Aut ism_Re search_Prac ti
ce_Guides.pdf

Des cher, Jack. (2015). Out of DSM: De‐ 
patho lo giz ing Ho mo sexu al ity.
Behavioral Sciences, 5(4), 565‐575. http
s://doi.org/10.3390/bs5040565

Désormeaux-Moreau, Marjorie et
Catala, Amandine. (accepté pour pub‐ 
lic a tion). How not to Solve the Double
Em pathy Prob lem: Neurodi versity Lite
and the Fake(d) Em pathy Prob lem. Dans
Damian Milton (dir.), The Double
Empathy Reader (Pavilion Press).

Désormeaux-Moreau, Marjorie et
Courcy, Isabelle. (2024). En ga ging in re‐ 
search – Re flec tion from a dia lo gical
jour ney in a (neuro)mixed con text. Dans
Han nah Ber tils dot ter Rosqv ist et David
Jackson- Perry (dir.), Neurodi versity
stud ies  : re search eth ics and meth ods.
Palgrave Macmillan.

Désormeaux-Moreau, Marjorie, Courcy,
Isabelle et Charron, Marilou. (2024).
Faciliter la communication neuromixte
en milieu de travail. Un guide à
l’intention des allistes (non autistes).
Centre de recherche pour l’inclusion
des personnes en situation de
handicap. https://crispesh.ca/app/upl
oads/2024/06/Guide_FaciliterCommu
nicationNeuromixte.pdf

Dot son, Kristie. (2012). A Cau tion ary
Tale: On Lim it ing Epi stemic Op pres‐ 
sion. Fron ti ers: A Journal of Women
Stud ies, 33(1), 24‐47. https://doi.org/10.
5250/fron j womestud.33.1.0024

Dwyer, Patrick, Acevedo, Sara M.,
Brown, Heather M., Grapel, Jordan,
Jones, Sandra C., Nachman, Brett
Ranon, Ray maker, Dora M. et Wil li ams,
Zachary J. (2021). An Ex pert Roundtable
Dis cus sion on Ex per i ences of Aut istic
Aut ism Re search ers. Aut ism in Adult‐ 
hood, 3(3), 209‐220. https://doi.org/10.1
089/aut.2021.29019.rtb

Ertz scheid, Olivier. (2018). Pourquoi je
ne publie(rai) plus ( jamais) dans des
revues scientifiques. Tracés. Revue de
Sciences humaines, (18), 165‐178. http
s://doi.org/10.4000/traces.9241

Evans, Bonnie. (2013). How aut ism be‐ 
came aut ism: The rad ical trans form a‐ 
tion of a cent ral concept of child de vel‐ 
op ment in Bri tain. His tory of the Human

https://doi.org/10.1080/09687599.2017.1320273
https://doi.org/10.1344/jnmr.v8.43459
https://doi.org/10.3917/nqf.402.0116
https://doi.org/10.4000/gss.8474
https://www.autismcrc.com.au/best-practice/sites/default/files/resources/Participatory_and_Inclusive_Autism_Research_Practice_Guides.pdf
https://doi.org/10.3390/bs5040565
https://crispesh.ca/app/uploads/2024/06/Guide_FaciliterCommunicationNeuromixte.pdf
https://doi.org/10.5250/fronjwomestud.33.1.0024
https://doi.org/10.1089/aut.2021.29019.rtb
https://doi.org/10.4000/traces.9241


Saberes sobre o autismo e saberes autistas

Sci ences, 26(3), 3‐31. https://doi.org/10.
1177/0952695113484320

Fletcher- Watson, Sue, Adams, Jon,
Brook, Kabie, Char man, Tony, Crane,
Laura, Cu s ack, James, Leekam, Susan,
Milton, Damian, Parr, Jeremy R et Pel‐ 
licano, Eliza beth. (2019). Mak ing the fu‐ 
ture to gether: Shap ing aut ism re search
through mean ing ful par ti cip a tion.
Autism, 23(4), 943‐953. https://doi.org/
10.1177/1362361318786721

Flores Espínola, Artemisa. (2012).
Subjectivité et connaissance : réflexions
sur les épistémologies du « point de
vue ». Cahiers du Genre, 53(2), 99‐120. h
ttps://doi.org/10.3917/cdge.053.0099

Fricker, Mir anda. (2007). Epi stemic in‐ 
justice: power and the eth ics of know ing.
Oxford University Press.

Gardien, Ève. (2019). Les savoirs
expérientiels  : entre objectivité des
faits, subjectivité de l’expérience et
pertinence validée par les pairs. Vie so‐ 
ciale, 25‐26(1), 95. https://doi.org/10.39
17/vsoc.191.0095

Garland- Thomson, Rose marie. (2002).
In teg rat ing Dis ab il ity, Trans form ing
Fem in ist The ory. National Women’s
Studies Association Journal, 14(3), 1‐32.

Giroux, Mathieu, Guerrero, Lucila,
Ouellette, Antoine et Tounkara,
Mariam. (2021, 16  mars). Quand la
sélectivité dicte les interventions en
autisme ! Aut’Créatifs. https://autcreatif
s.com/2021/03/17/quand-la-selectivit
e-dicte-les-interventions-en-autisme/

Go Jef fer ies, Josephine et Ahmed,
Wasim. (2022). Mar ket ing #neurodi‐ 
versity for well- being. Journal of Con‐ 
sumer Mar ket ing, 39(6), 632‐648. http
s://doi.org/10.1108/JCM-03-2021-4520

Grant, Aimee et Kara, Helen. (2021).
Con sid er ing the Aut istic ad vant age in
qual it at ive re search: the strengths of
Aut istic re search ers. Con tem por ary So‐ 
cial Sci ence, 16(5), 589‐603. https://doi.
org/10.1080/21582041.2021.1998589

Hard ing, Sandra G. (2004). The fem in ist
stand point the ory reader: in tel lec tual
and polit ical con tro ver sies. Routledge.

Hochmann, Jacques. (2020). Les
chemins de l’autisme  : des
psychopathies à la neurodiversité.
Journal de la psychanalyse de l’enfant,
10(2), 15‐93. https://doi.org/10.3917/jp
e.020.0015

Huang, Yunhe, Arnold, Samuel RC,
Foley, Kitty- Rose et Trol lor, Ju lian N.
(2022). Ex per i ences of sup port fol low‐ 
ing aut ism dia gnosis in adult hood.
Journal of Aut ism and De vel op mental
Dis orders, 54(2), 518‐531. https://doi.or
g/10.1007/s10803-022-05811-9

Kapp, Steven K. (2020). Aut istic com‐ 
munity and the neurodi versity move‐ 
ment: stor ies from the front line. Pal‐ 
grave Mac mil lan. https://doi.org/10.100
7/978-981-13-8437-0

Kapp, Steven K, Gillespie- Lynch,
Kristen, Sher man, Lauren E et Hut man,
Ted. (2013). De fi cit, dif fer ence, or both?
Aut ism and neurodi versity. De vel op‐ 
mental psy cho logy, 49(1), 59‐71. https://
doi.org/10.1037/a0028353

Leblanc- Omstead, Stephanie et Mahi‐ 
paul, Susan. (2022). To ward more
socially- accountable ser vice user in‐ 
volve ment in edu ca tion: Em bra cing
Crit ical Dis ab il ity Stud ies. Oc cu pa tional
Ther apy Now, March/April(25), 24‐26.

Le fe b vre, Marie- Eve, Chown, Nick et
Mar tin, Nic ola. (2023). Introduction aux

https://doi.org/10.1177/0952695113484320
https://doi.org/10.1177/1362361318786721
https://doi.org/10.3917/cdge.053.0099
https://doi.org/10.3917/vsoc.191.0095
https://autcreatifs.com/2021/03/17/quand-la-selectivite-dicte-les-interventions-en-autisme/
https://doi.org/10.1108/JCM-03-2021-4520
https://doi.org/10.1080/21582041.2021.1998589
https://doi.org/10.3917/jpe.020.0015
https://doi.org/10.1007/s10803-022-05811-9
https://doi.org/10.1007/978-981-13-8437-0
https://doi.org/10.1037/a0028353


Saberes sobre o autismo e saberes autistas

Études critiques en autisme (ÉCA)
issues de la recherche anglophone.
Canadian Journal of Disability Studies,
12(1), 59‐116.

Léziart, Yvon. (2010). Les rapports entre
les savoirs théoriques et les savoirs
pratiques  : pour un dépassement des
rapports établis. Ejournal de la
recherche sur l’intervention en
éducation physique et sport, (20). http
s://doi.org/10.4000/ejrieps.4797

Lynch, Carol Louise. (2019, 28 mars). In‐ 
vis ible Abuse: ABA and the things only
aut istic people can see. NeuroClastic. htt
ps://neuroclastic.com/invisible-abuse-
aba-and-the-things-only-autistic-peop
le-can-see/

Mallipeddi, Nathan V. et VanDaalen,
Rachel A. (2022). In ter sec tion al ity
Within Crit ical Aut ism Stud ies: A Nar‐ 
rat ive Re view. Aut ism in Adult hood, 4(4),
281‐289. https://doi.org/10.1089/aut.2
021.0014

Miller, Dani elle, Rees, Jon et Pear son,
Amy. (2021). ‘Mask ing Is Life’: Ex per i‐ 
ences of Mask ing in Aut istic and No‐ 
naut istic Adults. Aut ism in Adult hood,
3(4), 330‐338. https://doi.org/10.1089/
aut.2020.0083

Milton, Damian. (2012). On the on to lo‐ 
gical status of aut ism: the ‘double em‐ 
pathy prob lem’. Dis ab il ity & So ci ety,
27(6), 883‐887. https://doi.org/10.1080/
09687599.2012.710008

Milton, Damian et Bra cher, Mike. (2013).
Aut ist ics speak but are they heard?
Med ical So ci ology on line, 7(2), 61‐69.

Milton, Damian, Gur buz, Emine et
López, Be at riz. (2022). The ‘double em‐ 
pathy prob lem’: Ten years on. Aut ism,

26(8), 1901‐1903. https://doi.org/10.117
7/13623613221129123

Milton, Damian et Sims, Tara. (2016).
How is a sense of well- being and be‐ 
long ing con struc ted in the ac counts of
aut istic adults? Dis ab il ity & So ci ety,
31(4), 520‐534. https://doi.org/10.1080/
09687599.2016.1186529

Milton, Damian, Wal dock, Krysia Emily
E et Keates, Nathan (2023). Aut ism and
the ‘double em pathy prob lem’. Dans
Francesca Mezzen zana et Daniela Pe‐ 
luso (dir.), Con ver sa tions on Em pathy  :
In ter dis cip lin ary Per spect ives on Ima‐ 
gin a tion and Rad ical Oth er ing (1   éd.,
p. 78‐97). Rout ledge. https://doi.org/10.
4324/9781003189978

Mitchell, Peter, Shep pard, Eliza beth et
Cas sidy, Sarah. (2021). Aut ism and the
double em pathy prob lem: Im plic a tions
for de vel op ment and men tal health. The
Brit ish Journal of De vel op mental Psy‐ 
cho logy, 39(1), 1‐18. https://doi.org/10.11
11/bjdp.12350

Mur ray, Dinah. (2018). Mono trop ism –
An In terest Based Ac count of Aut ism.
Dans En cyc lo pe dia of Aut ism Spec trum
Dis orders (p.  1‐3). https://doi.org/10.10
07/978-1-4614-6435-8_102269-1

Neumeier, Shain M. (2018, 9 février). ‘To
Siri with Love’ and the prob lem with
Neurodi versity Lite. Re wire News
Group. https://re wire news group.com/
2018/02/09/siri- love-problem-neurod
iversity-lite/

Nuwer, Rachel. (2020, 11  juin). Meet the
Aut istic Sci ent ists Re de fin ing Aut ism
Re search. The Scientist Magazine®. htt
ps://www.spectrumnews.org/feature
s/deep-dive/meet-the-autistic-scienti
sts-redefining-autism-research/

re

https://doi.org/10.4000/ejrieps.4797
https://neuroclastic.com/invisible-abuse-aba-and-the-things-only-autistic-people-can-see/
https://doi.org/10.1089/aut.2021.0014
https://doi.org/10.1089/aut.2020.0083
https://doi.org/10.1080/09687599.2012.710008
https://doi.org/10.1177/13623613221129123
https://doi.org/10.1080/09687599.2016.1186529
https://doi.org/10.4324/9781003189978
https://doi.org/10.1111/bjdp.12350
https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6435-8_102269-1
https://rewirenewsgroup.com/2018/02/09/siri-love-problem-neurodiversity-lite/
https://www.spectrumnews.org/features/deep-dive/meet-the-autistic-scientists-redefining-autism-research/


Saberes sobre o autismo e saberes autistas

Office québécois de la langue française.
(2024, 6  août). Diversité de façade.
Grand dictionnaire terminologique -
Diversité de façade. https://vitrinelingu
istique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fich
e/17486669/diversite-de-facade

Ouimet, Mélanie. (2023, 12  juin).
Interventions comportementales  : Une
forme de violence envers les autistes.
La Presse, section Opinions. https://ww
w.lapresse.ca/debats/opinions/2023-0
6-12/interventions-comportementale
s/une-forme-de-violence-envers-les-a
utistes.php

Pear son, Amy et Rose, Kieran. (2021). A
Con cep tual Ana lysis of Aut istic Mask‐ 
ing: Un der stand ing the Nar rat ive of
Stigma and the Il lu sion of Choice. Aut‐ 
ism in Adult hood, 3(1), 52‐60. https://do
i.org/10.1089/aut.2020.0043

Pick ard, Han nah, Pel licano, Eliza beth,
den Hout ing, Jac quil ine et Crane, Laura.
(2022). Par ti cip at ory aut ism re search:
Early ca reer and es tab lished re search‐ 
ers’ views and ex per i ences. Aut ism: The
In ter na tional Journal of Re search and
Prac tice, 26(1), 75‐87. https://doi.org/1
0.1177/13623613211019594

Pohl haus, Gaile. (2012). Re la tional
Know ing and Epi stemic In justice: To‐ 
ward a The ory of Will ful Her men eut ical
Ig nor ance. Hypa tia, 27(4), 715‐735. http
s://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2011.0122
2.x

Ram, Jo. (2020, 2  juin). I am a dis il lu‐ 
sioned BCBA: Aut ist ics are right about
ABA. NeuroClastic. https://neuroclasti
c.com/i-am-a-disillusioned-bcba-autis
tics-are-right-about-aba/

Salomon Cavin, Joëlle, Boisvert, Valérie,
Ranocchiari, Simone, Dusserre-
Bresson, Quentin et Poulot, Monique.

(2021). L’engagement militant dans la
recherche en agriculture urbaine.
Réflexions sur le contexte français au
miroir du scholar activism nord-
américain. Natures Sci ences Sociétés,
29(3), 288‐298. https://doi.org/10.1051/
nss/2021058

Singer, Judy. (1998). Odd People In: The
Birth of Com munity Amongst People on
the ‘Aut istic Spec trum’: a per sonal ex‐ 
plor a tion of a New So cial Move ment
based on Neur o lo gical Di versity. [Thèse
d’hon neur, Uni ver sity of Tech no logy].

Singer, Judy. (1999). Why Can’t You Be
Nor mal for Once in Your Life? . World‐ 
Cat. Dans Mairian Corker et Sally
French (dir.), Dis ab il ity Dis course
(p.  59‐67). Open Uni ver sity Press. http
s://pub lic.ebook cent ral.proquest.com/
choice/pub lic fullre cord.aspx?p=496074
2

Société canadienne des sciences de
l’occupation. (s. d.). Qu’est-ce que la
science de l’occupation ? SCSO. https://
www.cso scanada.org/fr/quest- ce-que
-la-science-de-loccupation/

Veilleux, Marie-Eve. (2023). Plaidoyer
pour une recherche militante. Dans
François Routhier et Pierre Fraser (dir.),
Sociologie Visuelle (p.  267‐272).
Photo|Société. https://photosociete.co
m/2023/09/05/plaidoyer-pour-une-r
echerche-militante/

Vite Hernandez, Diana. (2022).
Cuestionarnos las violencias
espistemicas capacitistas . WorldCat.
Dans Lelia Schewe et Alexander Yarza
de los  Rios (dir.), Cartografías de la
discapacidad : una aproximación
pluriversal (p.  23‐38). Uni ver sidad de
An ti oquía, Fac ultad de Edu cación ;

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17486669/diversite-de-facade
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2023-06-12/interventions-comportementales/une-forme-de-violence-envers-les-autistes.php
https://doi.org/10.1089/aut.2020.0043
https://doi.org/10.1177/13623613211019594
https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2011.01222.x
https://neuroclastic.com/i-am-a-disillusioned-bcba-autistics-are-right-about-aba/
https://doi.org/10.1051/nss/2021058
https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=4960742
https://www.csoscanada.org/fr/quest-ce-que-la-science-de-loccupation/
https://photosociete.com/2023/09/05/plaidoyer-pour-une-recherche-militante/


Saberes sobre o autismo e saberes autistas

NOTES
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lun tá rias e que não as so cio as ca rac te rís ti cas de um rosto a uma pes soa co‐ 
nhe cida.

3  A di ver si dade de fa chada é uma "prá tica por meio da qual um grupo ou
or ga ni za ção in te gra pes soas pro ve ni en tes de con tex tos ‘de di ver si dade’ por
em prei tas para se pro te ger de acu sa ções de dis cri mi na ção ou para pa re cer
in clu sivo e equi ta tivo" (Of fice qué bé cois de la lan gue fran çaise, 2024).
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5  Nota da tra duc tora. Mar jo rie Désormeaux- Moreau uti liza dou blets abré‐ 
gés em di ver sas pa la vras ao longo do texto. Trata- se de um re curso de lin‐ 
gua gem in clu siva em fran cês que con siste em acres cen tar um sinal grá fico
(como um ponto • ) ao fim de uma pa la vra mas cu lina e adi ci o nar a ter mi na‐ 
ção fe mi nina após esse sinal (ex.: pro fes seur•e). É um modo de com bi nar pa‐ 
la vras ge ne ri fi ca das a fim de con tes tar e com ba ter a lin gua gem se xista e de
torná- las neu tras quanto ao gê nero, con tem plando as iden ti da des não bi ná‐ 
rias. No por tu guês bra si leiro, al ter na ti vas dessa ordem su ge rem não a com‐ 
bi na ção, mas a subs ti tui ção das ter mi na ções in di ca ti vas de gê nero por le‐ 
tras, como “e” (ex.: pro fes sore) ou cons tru ções com pa la vras neu tras (como
“pes soa pro fes sora”). Désormeaux- Moreau tam bém uti liza o pro nome “iel”
para falar de si na ter ceira pes soa. Esse pro nome é um ne o lo gismo, um ne o‐ 
pro nome não bi ná rio ob tido pela jun ção de “il” e “elle” – “ele” e “ela” em
fran cês, res pec ti va mente. Opera de modo aná logo ao “they” (ter ceira pes soa
do plu ral, de gê nero neu tro), do in glês, am pla mente uti li zado para a lin gua‐ 
gem não se xista e não bi ná ria. Seus pos sí veis pares no por tu guês são “elu” e
“ile”, ainda pouco em pre ga dos. Optou- se pelo uso da ter mi na ção “e” nos
subs tan ti vos mar ca dos com as dou blet abré gés quando ge ne ri fi ca dos em
por tu guês, pelo uso da cons tru ção neu tra em casos in ver sos (pa la vras neu‐ 
tras em fran cês, mas com gê nero em por tu guês) e subs ti tui ção ou su pres‐ 
são do pro nome “iel” onde pos sí vel, sem al te rar nem com pro me ter a in ten‐ 
ção e sen tido pre ten di dos no ori gi nal.

6  Quando me re firo a ou tras pes soas, uso o termo 'a/Au tista' como um
subs tan tivo comum para re co nhe cer que al gu mas pes soas: i) se con si de ram
au tis tas (com letra mi nús cula para re fle tir que se trata de um es tado, con di‐ 
ção ou modo de ser) e ou tras ii) se iden ti fi cam como Au tis tas (com letra
maiús cula, pois faz parte de sua iden ti dade e cul tura). Esse uso é ins pi rado
em uma con ven ção ob ser vada nas co mu ni da des s/Sur das.

7  Eu me re firo a mim mesme como Au tista (com letra maiús cula), pois con‐ 
si dero o au tismo parte de minha iden ti dade e cul tura.

8  Gos ta ria de ex pres sar minha gra ti dão aos meus pares a/Au tis tas e meus
co le gas com quem pude dis cu tir neu ro nor ma ti vi dade, co mu ni ca ção neu ro‐ 
mista, in jus ti ças epis tê mi cas e po si ci o na mento si tu ado. Meus agra de ci men‐ 
tos es pe ci ais vão para Isa belle Courcy e Aman dine Ca tala pelas con ver sas
es ti mu lan tes e en ri que ce do ras que me le va ram a ar ti cu lar o pen sa mento
pro posto neste ar tigo.

9  N. da T. "Neurodiversity Lite" pode ser tra du zido como "Neu ro di ver si‐
dade Leve" ou "Neu ro di ver si dade Di luída". A ex pres são cri tica uma ver são
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sim pli fi cada do con ceito de neu ro di ver si dade, quando su a vi zado ou des po‐ 
li ti zado, des con si de rando os de sa fios e as lutas en fren ta das por in di ví duos
neu ro di ver gen tes. Como no Bra sil o termo é ainda des co nhe cido, não ha‐ 
vendo uma tra du ção con sen sual, optou- se por man ter a ad je ti va ção em in‐ 
glês: “Neu ro di ver si dade Lite”.

10  Não uti lizo maiús cula para o termo “alís tica/o”, pois ele não é usado para
des cre ver uma cul tura e uma his tó ria com par ti lha das.

11  Nu me ro sos de mais para serem lis ta dos, esses re cur sos in cluem no ta vel‐ 
mente obras de fic ção (in cluindo La dif fé rence in vi si ble, de Julie Da chez ; A
Kind of Spark, de Elle Mc Ni coll; L’As pi naute  : une As per ger en voyage sur
Terre, de Laura Bres son ; Mé con nais sa ble, de Va lé rie Jes sica La porte), não
fic ção (in cluindo Notre Ri chesse, do co le tivo Aut'Créa tifs; Been There. Done
That. Try This! : An Aspie’s Guide to Life on Earth, edi tado por Tony Attwood,
Craig R. Evans e Anita Lesko; The Au tism and Neurodiversity Self- Advocate
Hand book, de Barb Cook e Yenn Pur kis), blogs (in cluindo Bleuet Atypique ;
Neu ro Clas tic - Change | Divergently; Neu ro queer - The Wri tings of Dr. Nick
Wal ker), pod casts (in cluindo The Au tism and Neurodiversity Self- Advocate
Hand book, de Barb Cook e Yenn Pur kis) e ou tros. Nick Wal ker), ba la dos (in‐ 
cluindo Les Neu ro di ver tis san tes, de Solène Métayer, Fran De lhoume e Mé‐ 
lissa St- Louis; Neu ro di ver gent Mo ments, de Joe Wells e Abi go liah Scha maun ;
Uniquely Human: The Pod cast, de Barry Pri zant e Dave Finch; [Re]fra med, de
Re fra ming Au tism).

N. da. T. “Ba la dos” são ar qui vos de áudio como os de pod cast, dis po ní veis
para down load. O termo é mais comum no fran cês do Que bec.

12  O “stim ming”, ou es ti mu la ção, ge ral mente é per ce bida como per tur ba‐ 
dora e er ro ne a mente in ter pre tada como dis tra ção ou busca de aten ção. Na
prá tica, caracteriza- se por mo vi men tos re pe ti ti vos au to es ti mu la tó rios que
de sem pe nham um papel fun da men tal na au tor re gu la ção, como sa cu dir as
per nas, balançar- se, bater os dedos, en ro lar o ca belo, ra bis car, can tar ou
fazer vo ca li za ções re pe ti ti vas (Désormeaux- Moreau et al., 2024). O des pejo
de in for ma ções é co mu mente as so ci ado à falta de con trole so cial ou de
con si de ra ção pelos ou tros. No en tanto, é uma forma le gí tima de co mu ni ca‐ 
ção, ma ni fes tada em um dis curso apai xo nado e de ta lhado sobre um as sunto
de in te resse (Désormeaux- Moreau et al., 2024).

13  O mo vi mento neu ro queer adota uma abor da gem crí tica para a cons tru‐ 
ção de co nhe ci men tos sobre o au tismo e as ex pe ri ên cias e ne ces si da des das
pes soas au tis tas. Essa cor rente tra ba lha para de mons trar e des man te lar as
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re la ções de poder que, em ter mos de gê nero, se xu a li dade e de fi ci ên cia, co‐ 
lo rem o co nhe ci mento sobre o au tismo (Yergeau, 2018).

14  Um campo in ter dis ci pli nar de es tudo ini ci ado e le vado adi ante por au tis‐ 
tas que ado tam as pre mis sas da neu ro di ver si dade, do co nhe ci mento in cor‐ 
po rado e do co nhe ci mento ex pe ri en cial, os es tu dos crí ti cos do au tismo
ques ti o nam as re la ções de poder que in flu en ciam a con cei tu a li za ção do au‐ 
tismo e a pro du ção do co nhe ci mento re la ci o nado (Mal li peddi e Van Da a len,
2022; Woods et al., 2018). Sobre esse as sunto, con sulte Le feb vre et alii, 2023.

15  Os sa be res au tis tas tam bém pode ser uma seção trans ver sal do co nhe ci‐ 
mento (por exem plo, ex pe ri en cial, prá tico, pro fis si o nal ou ci en tí fico), de‐ 
pen dendo das fun ções e de ou tras iden ti da des das pes soas au tis tas que o
pro du zem.

16  Pro posto como uma crí tica à te o ria da mente, o pro blema da dupla em‐ 
pa tia des taca a na tu reza so ci al mente si tu ada da co mu ni ca ção e da re ci pro‐ 
ci dade so cial (Mil ton et al., 2023). Ele ofe rece uma ex pli ca ção al ter na tiva
para en ten der o co lapso ob ser vado na com pre en são mútua entre pes soas
alís ti cas e a/Au tis tas (ou qual quer ator so cial com dis po si ções di fe ren tes),
en fa ti zando a im por tân cia do es paço in te ra ci o nal (Mil ton, 2012). O pro blema
da dupla em pa tia per mite, por tanto, des cre ver as ques tões ine ren tes à in‐ 
com pre en são do es tado men tal do outro como um fenô meno mútuo, re sul‐ 
tante do fato de que duas pers pec ti vas ten tam, mas não con se guem ter em‐ 
pa tia (Bren ner, 2023).

17  Wal ker (2014, 2021) re lem bra e sin te tiza as três pre mis sas da neu ro di ver‐ 
si dade: (1) a neu ro di ver si dade é uma forma na tu ral e vá lida de di ver si dade
hu mana; (2) pen sar que existe algo como um cé re bro ou um fun ci o na mento
neu ro cog ni tivo "nor mal" ou "me lhor" é uma fic ção cul tu ral mente cons truída
que não é mais vá lida do que a ideia de que existe, por exem plo, um gê nero
ou uma cul tura mais "nor mal" do que outra; e (3) a di nâ mica de pri vi lé gio e
poder ine rente à neu ro di ver si dade é se me lhante à di nâ mica so cial ex pressa
em re la ção a ou tras for mas de di ver si dade hu mana, por exem plo, etnia, gê‐ 
nero, cul tura.

18  Uma pes soa é neu ro me no ri zada quando tem um per fil neu ro cog ni tivo
des crito como "neu ro di ver gente" (ou « neu ro a tí pico »). O termo "neu ro me‐ 
no ri zado" con trasta com "neu ro nor ma li zado", que des creve per fis neu ro‐ 
cog ni ti vos co nhe ci dos como "neu ro tí pi cos". Esses ter mos des ta cam as di nâ‐ 
mi cas de poder e as ques tões de pri vi lé gio e mar gi na li za ção nas quais se ba‐ 
seiam a cri a ção e a di fe ren ci a ção das ca te go rias neu ro cog ni ti vas (Ca tala,
2023).
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19  Nas cido no final dos anos 90 em co mu ni da des vir tu ais a/Au tis tas, o mo‐ 
vi mento da neu ro di ver si dade foi desde então en dos sado por ou tros gru pos
e pes soas cujo per fil neu ro cog ni tivo é des va lo ri zado em re la ção às nor mas
do mi nan tes, in cluindo aque les que são con si de ra dos por ta do res de "trans‐ 
torno de dé fi cit de aten ção", aque les com per fil dis (ou seja, dis lé xico, dis fá‐ 
sico, di sor to grá fico, dis prá xico...) ou per fil de Tou rette, entre ou tros.

20  Co le ti vos como a hu ma ni dade, equi pes de tra ba lho, gru pos es co la res, fa‐ 
mí lias etc. podem ser neu ro di ver sos, mas não in di ví duos.

21  Pen se mos so bre tudo na re pres são do stim ming ou eco la lia, comum nas
abor da gens neu ro nor ma ti vas do mi nan tes.

RÉSUMÉ

Português
Este ar tigo pro põe uma re fle xão crí tica sobre as ten sões his tó ri cas e atu ais
entre os sa be res do mi nan tes sobre o au tismo e os sa be res au tis tas, des ta‐ 
cando sua re la ção com a neu ro nor ma ti vi dade. É feita uma aná lise das in jus‐ 
ti ças epis tê mi cas so fri das pelas pes soas e co mu ni da des a/Au tis tas, de‐ 
mons trando como os sa be res au tis tas são fre quen te mente mar gi na li za dos e
des cre di ta dos pelos gru pos do mi nan tes. O con ceito de neu ro di ver si dade é
mo bi li zado para ilus trar e de nun ciar a re cusa des ses gru pos em re co nhe cer
e uti li zar os sa be res au tis tas, uma ati tude que per pe tua a es tig ma ti za ção e a
opres são das pes soas e co mu ni da des a/Au tis tas. De forma se me lhante, os
fenô me nos do duplo pro blema da em pa tia e do ca mu fla gem so cial são uti li‐ 
za dos para ilus trar e cri ti car a Neu ro di ver si dade “Lite” e a ins tru men ta li za‐ 
ção dos re cur sos her me nêu ti cos de sen vol vi dos pelos a/Au tis tas. O ar tigo
con clui com um con vite para cul ti var a hu mil dade epis tê mica e ado tar uma
pos tura en ga jada e mi li tante, de auto- desempoderamento, ou uma com bi‐ 
na ção des sas pos tu ras, para rom per com as prá ti cas que geram in jus ti ças
epis tê mi cas e com a Neu ro di ver si dade “Lite”.

INDEX

Palavras chaves
autismo, injustiças epistêmicas, humildade epistêmica, Neurodiversity Lite,
saberes autistas



Saberes sobre o autismo e saberes autistas

AUTEUR

Marjorie Désormeaux-Moreau
Instituto Universitário de Primeira Linha em Saúde e Serviços Sociais, Instituto
Universitário em Deficiência Intelectual e Autismo, Faculdade de Medicina e
Ciências da Saúde, Escola de Reabilitação, Universidade de Sherbrooke;
marjorie.desormeaux-moreau@usherbrooke.ca  
Marjorie Désormeaux-Moreau é terapeuta ocupacional, PhD e professore do
programa de terapia ocupacional da Université de Sherbrooke. Situada na
interseção das ciências ocupacionais e dos estudos críticos sobre o autismo – e,
mais amplamente, da deficiência – seu programa de pesquisa trata das vivências e
experiências de adultos/as a/Autistas e de terapeutas ocupacionais minoritários e
sub-representados na profissão. Militante pelos direitos das pessoas com
deficiência, Marjorie cofundou Autisme Soutien, uma organização sem fins
lucrativos em Quebec (Canadá) por e para pessoas com autismo, a qual administra.

http://host.docker.internal/cfla/index.php?id=350
mailto:marjorie.desormeaux-moreau@usherbrooke.ca

