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Figura 1 - Animais utilizados na Terapia Assistida 

por Animais na APAE de Patos - PB. 

3.4. Criancas 

Foram selecionadas aleatoriamente oito criancas de faixa etaria entre 3 e 8 anos de 

idade, com patologias diferentes, sendo duas meninas (uma com deficiencia mental severa 

e uma com sindrome de Down) e seis meninos (urn autista de grau severo, umcom 

paralisia cerebral, um com deficiencia mental e epiletico, um sindrome de Down, um com 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e um com meningocele) (Figura 2). 

Essas criancas com necessidades especiais, nos criterios de avaliacao foram 

classificadas aleatoriamente por numeros, para preservar a identidade das criancas (Quadro 

1). 

Quadro 1-Classificacao das criancas com necessidades especiais de acordo com sexo, 

patologias e faixa etaria. 

Criancas com 

necessidades especiais Patologias Sexo Faixa etaria 

Crianca 1 Sindrome de Down F 3 anos 

Crianca 2 Deficiencia Mental Severa F 8anos 

Crianca 3 Autismo de grau severo M 8 anos 

Crianca 4 Paralisia cerebral M 5 nos 

Crianca 5 Meningocele M 6 anos 

Crianca 6 Atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor 

M 4 anos 

Crianca 7 Sindrome de Down M 4 anos 

Crianca 8 Deficiencia mental e epiletico M 5 anos 
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3. 5. Equipe 

A equipe participante foi composta de forma multidisciplinar por duas pedagogas, 

uma psicopedagoga e tres voluntarios da Universidade Federal de Campina Grande sendo 

um destes do curso de Ciencias Biologicas e uma estudante de Medicina Veterinaria da 

(Figura 2). 

3. 6. Delineamento 

Foram realizadas duas visitas semanais, com dias e horarios fixos, tendo duracao de 

uma hora e meia. Sendo os horarios das visitas coincidido com o periodo escolar e com o 

horario de recreacao. 

Inicialmente os animais foram apresentados a todos os alunos da APAE. 

Em cada visita as criancas selecionadas eram levadas para area de recreacao da 

APAE em companhia dos voluntarios e das pedagogas, onde eram realizadas atividades 

recreativas e educacionais com bichos de pelucia e animais selecionados . 

Dentre as atividades recreativas realizadas estava a pratica de cantar, conversar com 

os animais e com as outras criancas, caminhar, acariciar, colocar aderecos e outras 

brincadeiras. Nas atividades educacionais realizava- se a pratica de memorizacao dos 

nomes dos animais, cor e partes do corpo, os tipos de animais, a quantidade, aprender os 

devidos cuidados e responsabilidades de como alimenta-los, dar agua, e manusea-los, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2 - Equipe de profissionais e voluntarios e criancas 

com necessidades especiais participante da Terapia Assistida 

por animais na APAE de Patos. 
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imitacao dos movimentos faciais e corporais dos animais, aprender a contar os numeros e 

como tambem sobre os alimentos que os coelhos e jabutis mais gostam. 

Apesar de a pesquisa ter sido direcionada para o grupo selecionado, apos cada 

visita, havia breve visitacao de todos os alunos do turno matutino. 

3.7. Criterios de avaliacao 

Cada visita era registrada atraves de relatorios redigidos por duas pedagogas. 

Nestas avaliacoes eram observadas e estudadas o desenvolvimento da coordenacao motora, 

comunicacao, memoria, concentracao, ansiedade, socializacao com as outras criancas e 

com os animais e expressao corporal, relacionado a terapia. 

Ao termino da pesquisa foi elaborado um relatorio descrevendo a relacao da 

crianca com necessidades especiais x animal, verificando a interacao resultante do contato 

com os animais e as manifestacoes comportamentais do animal durante o processo 

terapeutico. 

Realizou-se tambem entrevistas informais com os pais/responsaveis sobre o quadro 

da crianca; avaliacao comportamental das criancas em relacao a aceitacao dos alimentos 

oferecidos, a socializacao com outras criancas e com os funcionarios da APAE. 
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4. RESULTADOS 

No total foram realizadas 21 visitas. A preparacao e aplicacao da TAA na APAE de 

Patos - PB foi gradativamente de facil realizacao e de boa aceitacao por todos ali presentes, 

desde funcionarios de diversos setores como tambem de outros alunos nao referentes ao 

grupo selecionado. 

4 . 1 . Equipe 

Obteve-se uma maior interacao da Medicina Veterinaria com outras profissoes da 

area de saude e educacao. 

4.2. Animais 

Os animais se adaptaram satisfatoriamente a rotina de visitas, ao ambiente, as 

criancas, bem como as atividades realizadas. Tornando-se mais receptivos a afagos e 

carinhos e a presenca de pessoas desconhecidas. 

4.3. Criancas 

Inicialmente as criancas nao respondiam de forma satisfatoria a terapia, mas 

posteriormente estas comecaram a apresentar progressos, exceto a crianca 2, que ao 

termino do projeto ainda continuava receosa de se aproximar dos animais. 

4.3.1. Coordenacao Motora 

Todas as criancas apresentaram uma melhoria na coordenacao motora, 

demonstrando melhores movimentos de flexao e extensao dos dedos e das maos, tendo 

maior seguranca para manusear os animais e outros objetos, o que pode ser observado, no 

proprio habito de se alimentar e escovar os dentes, as criancas mostraram melhor manuseio 

dos talheres e escova de dente. 
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4.3.2. Socializacao 

Em todas as atividades as criancas foram bastante participativas, principalmente as 

criancas 1 e 8 tiveram boa desenvoltura perante os animais e as outras criancas. As 

criancas 3 e 5 apresentavam certa agressividade e retracao, no decorrer da TAA 

demonstraram uma melhor interacao e socializacoes com as outras criancas, familiares e 

funcionarios. 

4.3.3. Comunicacao e com portamento 

As criancas ao termino da TAA, apresentaram-se mais relaxadas, atenciosas, 

sensiveis e afetivas, com maior comunicacao, e motivacao, responsabilidade e cuidadosas. 

Tres criancas (1, 5 e 8) desenvolveram uma melhor comunicacao atraves de gestos 

sinais e sons. A crianca 3 emitia sons (tic,tic,tic.) ao ver e interagir com os animais. A 

crianca 6 aprendeu a falar os nomes dos animais. 

Todas ao ver os animais reagiam de maneira diferente. As criancas 2 e 3 se 

concentravam de forma atenta a todos os movimentos realizados pelos jabutis e reagiam 

com movimentos alegres ao se aproximar dos animais. 

As criancas ao constatarem que era dia para realizacao da visita, sem ao menos 

haver a presenca dos animais, ja reagiam de maneira alegre, euforicos e ansiosos para o 

inicio da TAA. 
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5. DISCUSSAO 

O estudo apresentou resultados considerados satisfatorios, obtendo-se a divulgacao 

desta modal idade de terapia na sociedade de Patos e da Paraiba, instituindo a TAA na 

rotina da APAE de Patos. Ademais, proporcionou-se uma oportunidade de melhorar a 

qualidade de vida das criancas com necessidades especiais atraves da motivacao, educacao, 

recreacao contribuindo no crescimento psicopedagogico, socializacao, coordenacao 

motora, fala e comunicacao, responsabilidade com os animais, criando um forte laco 

afetivo com os animais. 

Promoveu-se uma interacao da Medicina Veterinaria com outras profissoes da area 

de saude e educacao. Confirmou-se ser fundamental o trabalho de uma equipe 

multidisciplinar capaz de escolher o metodo mais adequado a ser aplicado, acompanhando 

as atividades e o bem estar dos animais e dos pacientes, o que refletiu no beneficio real da 

qualidade de vida dos mesmos (SAN JOAQUIN, 2002). Da mesma forma, pode-se 

constatar que o Veterinario tambem necessita transformar-se, nao podendo mais limitar-se 

somente a salvaguardar a saude fisica do animal da famflia (LEVISON, 1970). 

Obteve-se a implantacao da TAA como complementacao do tratamento 

convencional de criancas com necessidades especiais da APAE, ja que segundo Johnson 

(1983)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Golden (2007) os beneficios da T A A no trabalho com criancas com 

necessidades especiais, e capaz de provocar respostas que a terapia convencional nao 

provocou. 

Os animais apresentaram uma boa aceitacao e participacao em relacao as atividades 

da terapia realizada, aceitando os afagos, relaxando ao ser acariciado, respondendo de 

forma prazerosa o afeto ali atribuido, estando de acordo com Dotti (2005), o qual citou que 

tais fatores sao essenciais para que os animais sejam portadores de alegria e possam 

incentivar as pessoas a sairem do seu nucleo e se abrirem para novas possibilidades. 

Observou-se nos animais, algumas modificacoes em seu comportamento, considerando o 

instinto animal, por estarem em um ambiente diferente inicialmente encontravam-se 

temerosos, mas ao longo do estudo, agiam de maneira natural na presenca de pessoas. Os 

coelhos saltitavam sendo este um sinal de pura alegria e felicidade, rangiam levemente os 

dentes, o que indica contentamento e sempre estavam acompanhando atentamente alguma 

crianca, pois sao animais que gostam muito de companhia e quando isso nao acontece 
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sentem-se muito sos. Ja os jabutis com seu temperamento pacato tornaram-se 

determinados, mais doceis e receptivos, deixando as crian9as os alimentarem na boca e os 

manusearem de um lugar para o outro. Segundo a Delta Society (2007) deve-se considerar 

o bem-estar do animal; o respeito, carinho e cuidados com a qualidade de vida desses co-

terapeutas sendo este fundamental para o sucesso da TAA e reflete positivamente nas 

relacoes interpessoais do grupo. 

As criancas participantes do estudo, de forma geral apresentaram evolucoes 

relacionadas a coordenacao motora, fala e comunicacao, socializacao, afeto e cuidados 

com os animais. Tais evolucoes sao fundamentais para da TAA , sendo esta dirigida e 

desenhada para promover a saude fisica, social, emocional e/ou funcoes cognitivas 

(DELTA SOCIETY , 2007). 

Inicialmente a crianca portadora de deficiencia mental severa, o autista de grau 

severo, os deficientes ffsicos e diccao (um meningocele e um atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor) e o com sindrome de Down se mostraram retraidos, dispersos, sem 

interesse algum. Sendo observado em certas caracteristicas da deficiencia mental, ja que a 

crianca portadora tern dificuldades de assimilar o real e agir sobre ele, na maioria das 

situacoes, esbarra na deficiencia. O que nao quer dizer que seja um limite fim, mas um, 

ponto a ser trabalhado e desenvolvido porque, como sabemos, a crianca portadora de 

deficiencia mental tern potencialidades "latentes" que precisam ser suscitadas e 

conscientizadas (BALLONE, 2007). A aluna com sindrome de down e o deficiente mental 

e epiletico tiveram uma aceitacao inicial satisfatoria. 

No decorrer das visitas, todas as criancas se acostumaram com a presenca dos co-

terapeutas (coelhos e jabutis), exceto a alunscom deficiencia mental severa, que embora 

demonstrasse muita curiosidade, no termino do estudo ainda parecia estar receosa com a 

nova situacao. O vinculo afetivo que o paciente logo estabelece com o animal e o primeiro 

passo para o sucesso da terapia, pois abre caminho para a comunicacao com o terapeuta. 

Alem disso, se o paciente tiver a oportunidade de presenciar a atitude do terapeuta com os 

animais, isto claramente servira de exemplo, gerando mais confianca no desenvolvimento 

da relacao como profissional (OLIVEIRA, 2005). 

Os alunos com deficiencia mental e epiletico e o portador de meningocele, sao 

criancas hiperativas, ficavam ansiosos, euforicos e agitados enquanto nao seguravam os 

animais, ocorrendo uma mudanca de comportamento instantanea quando seguravam, 
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acariciavam ou brincavam,observou-se que atraves do tato era transmitido uma sensacao 

de relaxamento e serenidade. A crianca com paralisia cerebral, encontrava-se em uma 

cadeira de rodas, apresentava disfuncao motora que incluia paraplegia e deficiencia mental, 

mas isso nao o impedia de interagir, dentro das limitacoes impostas pela doenca, pois o 

seu olhar atencioso acompanhava todas as atividades e expressava todo sua emocao e 

sorria prazerosamente ao ver ou sentir no tato a pelagem do coelho (Figura 3). De acordo 

com Becker (2003) os beneficios de nosso contato com os animais demonstram que afagar 

um animal relaxa o corpo, reduz frequencia cardiaca e a pressao arterial, estabiliza a 

respiracao; alem disso, desvia a atencao da pessoa para um objeto exterior, fora de seus 

problemas e preocupacoes, tranquilizando e diminuindo o estresse. Considerando-se 

tambem que o animal proporciona a crianca o senso de toque, onde ela sente que esta 

doando e recebendo afeicao; ha uma qualidade na interacao entre ambos (DOTTI, 2005). 

Becker (2003) ressaltou que alguns animais sao macios e reagem ao toque. Assim a 

espontaneidade da interacao faz com que as criancas tentem de novo, de uma maneira que 

nenhum programa de televisao, video game ou brinquedo de plastico jamais poderia 

conseguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3- Crianca portadora de paralisia cerebral 

participante da Terapia Assistida por Animais da 

APAE de Patos ,demonstrando expressao de 

alegria ao afagar o coelho. 

Todas as criancas apresentaram uma melhoria na coordenacao motora, sendo 

observada tal evolucao no estudo onde todas elas conseguiram manusear os animais para 

diversos locais de forma coordenada e cuidadosa. Principalmente a crianca portadora de 
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deficiencia fisica e de diccao (o aluno com meningocele), o aluno com sindrome de Down, 

o autista e o deficiente mental e epiletico, que no inicio do estudo manuseavam os animais 

de forma agressiva, nao tinha nocao de forca ou coordenacao motora. Estas criancas 

perceberam que os animais nao iriam lhe fazer mal algum muito menos reclamar do 

carinho ou da forma que estavam manuseando-os. Sentindo estas a vontade em tentar 

diversas vezes a maneira correta para segurar,manusear e acariciar o animal. 

Considerando-se que os portadores de deficiencia mental, possuem caracteristicas 

fisicas e mentais que fogem ao padrao de normalidade, mesmo nos dias atuais, ainda 

sofrem inumeras formas de preconceito, sendo constantemente deixadas a margem da 

sociedade (BALLONE, 2007). Observou- se que em todas as atividades as criancas foram 

bastante participativas, principalmente a aluna com sindrome de down e o deficiente 

mental e epiletico tinham uma boa desenvoltura perante os animais e as outras criancas 

sentiam mais seguranca, pois os animais nao as julgavam . De acordo com Dotti (2005), a 

interacao de animais com criancas especiais, objetiva a acao educativa, comprometida com 

a cidadania e com a formacao de uma sociedade nao excludente. Pois para os animais nao 

existe a idade, deficiencias, restricoes fisicas e patologicas. Alguns estudos revelam que o 

convivio com caes tambem traz benefTcios para o relacionamento social das pessoas. 

Becker (2003) enfatiza que quando os animais interagem com as criancas, seus sinais sao 

bastante claros. A compreensao de que ha uma criatura com sentimentos diferentes afasta 

as criancas de seu ponto de vista egocentrico. A compreensao dessa diferenca e a base do 

desenvolvimento da personalidade. Quando convivem com animais as pessoas tornam-se 

mais sociaveis, interagindo melhor com outras pessoas. 

Geralmente a deficiencia mental assim como a sindrome de Down esta associada a 

algumas dificuldades de habilidade cognitiva e desenvolvimento fisico, como a aparencia 

facial. Portadores de sindrome de Down podem ter uma habilidade cognitiva abaixo da 

media, geralmente variando de retardo mental leve a moderado, coexistindo com 

limitacoes relativas a duas ou mais das seguintes areas de habilidades adaptativas como 

comunicacao, auto-cuidado, habilidades sociais, participacao familiar e comunitaria, 

autonomia, saude e seguranca, funcionalidade academica, de lazer e trabalho. Apesar de 

tais caracteristicas, a aluna com sindrome de down durante o desenvolvimento do estudo 

interagiu bastante com os animais e outras criancas, conversava muito a vontade com os 

animais atraves de gestos, sinais e linguagem incompreensivel, melhorou sua coordenacao 

motora ao acariciar os coelhos carinhosamente, como se fosse um ente muito querido da 
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famflia e transmitindo a eles um amor incondicional (Figura 5). Pode ser observado 

tambem que o convivio com caes tambem traz beneficios emocionais e afetivos. O amor 

incondicional e atencao, espontaneidade das emocoes, reducao da solidao, diminuicao da 

ansiedade, relaxamento, alegria, reconhecimento de valor, troca de afeto, sao alguns desses 

beneficios emocionais decorrentes da convivencia com o cao. O aluno com sindrome de 

down, no decorrer da pesquisa demonstrou mais interesse e seguranca, querendo brincar e 

manusear os animais. Dotti (2005) afirma que ocorre entre o animal e a crianca ha uma 

expressao de confidencia e seguranca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4-Crianca portadora de sindrome de 

Down ,interagindo com o coelho. 

O aluno com deficiencia mental e epiletico, desenvolveu bastante o senso de 

responsabilidade e cuidado com os animais, estava sempre disposto a cooperar; o fato de 

segurar o animal e mostra-los e ate ensinar a forma correta de manusea-los para outras 

criancas facilitava sua aproximacao, melhorando sua socializacao; demonstrava sua alegria 

e seu afeto atraves de gestos , sinais e seu olhar que demonstrava felicidade (Figura 5). 

Tais evolucoes podem ser observadas nos idosos, onde o animal proporciona a melhora da 

auto-estima devido ao contato flsico e ao despertar do senso de responsabilidade. Pelo fato 

de terem que cuidar do bicho, as pessoas mais velhas passam a se sentir uteis. A introducao 

de animais em asilos e uma boa forma de recreacao e socializacao (LIMA, 2005). 
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Figura 6- Crianca portadora de meningocele participante da 

Terapia Assistida por Animais na APAE de Patos. 

A aluna com sindrome de Down, o deficiente mental e epiletico e o deficiente fisico 

e de diccao (meningocele), desenvolveram um melhor socializacao e comunicacao atraves 

de gestos sinais ,sons e expressao corporal, conversavam com os animais (Figura 7). 

Segundo Levinson (1969)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Golden (2004), as criancas sentem-se mais a vontade para 

relatar suas experiencias ao animal, pois elas percebem que o animal e um ser nao-crftico e 

nao-julgador. Becker (2003), em uma pesquisa observou que criancas destacavam a 

capacidade do animal de escutar, tranquilizar, demonstrar aprovacao e proporcionar 

companheirismo. Considerando -se que Silveira (1955) apud Dotti (2005), observou as 

vantagens da presenca de animais no hospital psiquiatrico, constando-se que o cao possui 

qualidades que o fazem aptos a tornar-se um ponto de referenda estavel no mundo externo, 

nunca provoca frustracoes, da afeto incondicional sem pedir nada em troca, alem de levar 

calor e alegria ao frio ambiente hospital. 

Figura 7 - Criancas com necessidades especiais da APAE de 

Patos, demonstrando uma melhor socializacao. 



36 

Segundo Ballone (2007) criancas com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor 

possuem dificuldade no aprendizado, dificuldade de compreensao de normas e ordens, 

dificuldade no aprendizado escolar. Na Terapia Assistida por Animais realizada na APAE 

de Patos, a crianca com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor apresentava quadro e 

paralisia dos membros inferiores; inicialmente reagiu de forma retraida, mas adiante ficou 

desinibida, conversava bastante com os animais e atraves disso buscava interagir com as 

pessoas ali presente; aprendeu o nome, partes do corpo e cores dos animais. Em cada visita 

demonstravasse ansiosa para acariciar o animal e quando este se afastava, a crianca 

esforcava-se e arrastava-se no chao em busca do animal, para continuar a fazer carinho e 

trocar afeto (Figura 9). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 8 - Crianca portadora de atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor, 

manuseando um jabuti.. 

O autismo e uma condicao que causa prejuizo as habilidades de interacao e 

comunicacao social, tendo como caracterfsticas o isolamento, auto agressao, 

comportamento explosivo (FONSECA, 1995). No decorrer do estudo a crianca autista, 

apresentava-se mais receptiva a carinhos, obedecia aos comandos dados pela equipe ao 

segurar o animal atentamente e manusea-los para outro lugar apresentando assim melhora 

na coordenacao motora; desviou a atencao antes voltada para a auto agressao para observar 

fixamente os movimentos dos jabutis, aproximando-se aos poucos das outras criancas e 

funcionarios levando a uma melhor socializacao, obteve-se supressao do quadro 
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depressivo, onde expressava seus sentimentos por uma comunicacao nao-verbal, 

compreendida quando emetia sons, sorria, respondia aos estfmulos e batia com os pes no 

chao, sendo estes sinais de alegria e satisfacao (Figura 9). Segundo Dotti (2005) cita que a 

interacao entre criancas e animais e inata, pois nao exige interacao verbal, a curiosidade de 

um sobre o outro, o afago, enfim, o contato de um com o outro, tern um significado alem 

das palavras. Golden (2004)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Oliveira (2005) em um estudo aplicaram a TAA em 

sessoes com criancas autistas, veriflcando-se mudancas em seu comportamento, como 

aumento na interacao social, decrescimo no isolamento, ajuda a interagir com outras 

pessoas, melhora na capacidade de comunicacao, contato visual com o animal e na 

aumento de sensibilidade embora muitos desses pacientes nao falem e tenham aversao ao 

toque. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 9 - Crianca autista em atividade recreativa na Terapia 

Assistida por Animais na APAE de Patos. 

Atraves das funcoes sensorials humanas, todas as criancas participates aprenderam 

a diferenciar os animais de brinquedo dos animais reais. Estando de acordo com Levison, 

que afirma a relacao com o animal permiti a identificacao num nivel intermediario, 

diferentemente da relacao entre pessoas e daquelas dos objetos inanimados. Nessa 

perspectiva, a crianca sentiria intuitivamente que os brinquedos nao podem dividir sentir, 

pois nao sao vivos, nao digerem, nao crescem e nao respondem. 

As criancas paticipantes da Terapia Assistida na APAE , ao termino do estudo 

apresentaram-se mais relaxadas, atenciosas, sensiveis e afetivas, com maior comunicacao, 

motivacao, responsabilidade e cuidados com os animais. Johnson (1983) apud Golden 

(2004), descreveu os beneflcios da TAA no trabalho com criancas com necessidades 
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especiais, obtendo respostas em criancas que a terapia convencional nao provocou como a 

auto-estima, a autoconfianca, com tambem oferecer apoio a outro ser vivo, revertendo seu 

papel de sempre ser apoiada, gerando senso de autonomia e valor proprio, melhorando a 

coordenacao motora e habilidades de comunicacao. Segundo Dotti (2005), apesar de varios 

efeitos positivos que os animais podem realizar no ser humano, ainda e um trabalho que 

merece ainda muita pesquisa e deve ser desenvolvida com todas as implicacoes, pois a 

comunidade cientifica precisa de dados fisiologicos. Entretanto, parece que estamos num 

patamar em que o homem vai poder provar fisiologicamente todas suas implicacoes da 

interacao homem animal. 

Todas as criancas apresentavam certo grau de deficiencia mental, mas nao as 

impediu de que interagissem, alimentassem ou afagassem, conversassem e cuidassem dos 

animais, mostrando que apesar de serem "deficientes" eles sao capazes de realizar diversas 

coisas, principalmente de ter lacos afetivos com qualquer ser vivo. 



39 

7. CONCLUSOES 

Diante dos resultados obtidos com a metodologia empregada pode-se concluir que a 

adocao desta modalidade em instituicoes como (Associa^ao de Pais e Amigos de 

Excepcionais APAE) conduzem a melhorias no bem estar das criancas com necessidades 

especiais, proporcionando beneficios fisicos e mentais, como tambem afetivo. Outrossim, 

confirmou-se que o Medico Veterinario possui uma ampla area para interagir, nao somente 

com profissionais da saude, mas tambem da area de educacao. 

Finalmente conclui-se que a Universidade com suas diversas areas deve participar 

desta modalidade de terapia emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA institui96es similares a APAE, servindo como base o 

presente estudo para o desenvolvimento desta tecnica. 
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8.ANEXOS 



AUTOR1ZACAO 

Brasileiro (s), casado (s), residentes na rua , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ J ^ Q zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ Q M ll^Xyw^hi _T__ c j M ^ f ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B a i r r o

 N - lXo Cidade fefe " _ , autnri-am fntngrafarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A , .tiller 

as fotos do nosso (a) filho (a) ^ _ _ _ _ L R o t d j j f c founding $jnitlrfPMi£ha\una (a) da 

Escola Educagao Especial Luz Amanha da APAE de Patos-PB, resguardandJ a APAE de Patos 

de quaisquer problemas posterior de divulgagao para a confecgao de um trabalho de conclusao de 

curso, parte de um projeto experimental que sera apresentado a Banca Examinadora do Curso de 

Medicina Veterinaria, podendo as fotos e a pesquisa realizada ser utilizadas neste projeto 

terapeutico realizado com animais, da aluna Marielle Duarte de Medeiros, RG: 1.922.734-SSP-RN, 

C P F : 750.836.802-97, residente na Rua Jose Genuino, n° 294, 2° Andar, Bairro Centro, bem como 

publicadas para estes fins pela Universidade Federal de Campina Grande, do CSTR, Campus de 

Patos, CNPJ: 05.055.128/0001-76, localizada na cidade de Patos/PB, sem fins lucrativos tanto para 

nos familiares quanto para os produtos; mas tao somente em beneficio da educagao e bem estar 

social. 

AUTORIZACAO 

Brasileiros, casados, residentes na rua __ . j^X i^UXzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XlM^fP^ boi^a~>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 __/]2_ 

Bairro PA <^>\ IXAAT, Cidade (?<JJi^\ autorizam fotografar e utilizar 

as fotos do nosso (a) filho (a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /V| . c u \^ C W \ o W ^ ^ U i / ^ OJU VJU^A^ aluno (a) da 

Escola Educacao Especial Luz Amanha da APAE de Patos-PB, resguardando a APAE de Patos 

de quaisquer problemas posterior de divulgagao para a confecgao de um trabalho de conclusao de 

curso, parte de um projeto experimental que sera apresentado a Banca Examinadora do Curso de 

Medicina Veterinaria, podendo as fotos e a pesquisa realizada ser utilizadas neste Projeto 

Terapeutico realizado com animais, da aluna Marielle Duarte de Medeiros, RG: 1.922.734-SSP-

RN, CPF: 750.836.802-97, residente na Rua Jose Genuino, n° 294, 2° Andar, Bairro Centro, bem 

como publicadas para estes fins pela Universidade Federal de Campina Grande, do CSTR, Campus 

de Patos, CNPJ: 05.055.128/0001-76, localizada na cidade de Patos/PB, sem fins lucrativos tanto 

para nos familiares quanto para os produtos; mas tao somente em beneficio da educacao e bem 

estar social. 
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Brasileiro (s), casado (s), residentes na rua PtTOTC-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \2d^ ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / p /  r cfp<~ czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( prr\ 

BairrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MorrO Cidade \Odin^ , autorizam fotografar e utilizar 

as fotos do nosso (a) filho (a) £ r r w / . , ' : pt Snu^^ t^rr-m? _ , aluno (a) da 

Escola Educagao Especial Luz Amanha da APAE de Patos-PB, resguardando a APAE de Patos 

de quaisquer problemas posterior de divulgagao para a confecgao de um trabalho de conclusao de 

curso, parte de um projeto experimental que sera apresentado a Banca Examinadora do Curso de 

Medicina Veterinaria, podendo as fotos e a pesquisa realizada ser utilizadas neste projeto 

terapeutico realizado com animais, da aluna Marielle Duarte de Medeiros, RG: 1.922.734-SSP-RN, 

CPF: 750.836.802-97, residente na Rua Jose Genuino, n° 294, 2° Andar, Bairro Centro, bem como 

publicadas para estes fins pela Universidade Federal de Campina Grande, do CSTR, Campus de 

Patos, CNPJ. 05.055.128/0001-76, localizada na cidade de Patos/PB, sem fins lucrativos tanto para 

nos familiares quanto para os produtos; mas tao somente em beneficio da educagao e bem estar 

social. 

AUTORIZACAO 

Brasileiro (s), casado (s), residentes na ruazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SnJcryv^o ^ vx\v\(Q 

BairrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H P W & L P o - A ^ J D Cidade 9 o A ê > , autorizam fotografar e utilizar 

as fotos do nosso (a) filho (a) < $ O U J O T A Q ^ Vo^g Qf>\jiAo dvf^ S ^ V ^ J L T ) aluno (a) da 

Escola Educagao Especial Luz Amanha da APAE de Patos-PB, resguardando a APAE de Patos 

de quaisquer problemas posterior de divulgagao para a confecgao de um trabalho de conclusao de 

curso, parte de um projeto experimental que sera apresentado a Banca Examinadora do Curso de 

Medicina Veterinaria, podendo as fotos e a pesquisa realizada ser utilizadas neste projeto 

terapeutico realizado com animais, da aluna Marielle Duarte de Medeiros, RG: 1.922.734-SSP-RN, 

CPF: 750.836.802-97, residente na Rua Jose Genuino, n° 294, 2° Andar, Bairro Centro, bem como 

publicadas para estes fins pela Universidade Federal de Campina Grande, do CSTR, Campus de 

Patos, CNPJ: 05.055.128/0001-76, localizada na cidade de Patos/PB, sem fins lucrativos tanto para 

nos familiares quanto para os produtos; mas tao somente em beneficio da educagao e bem estar 

social. 
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Bairro ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA )[ " Q£Q 3 e2 Cidade : fa A ?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J? autorizam fotografar e utilizar 
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curso, parte de um projeto experimental que sera apresentado a Banca Examinadora do Curso de 

Medicina Veterinaria, podendo as fotos e a pesquisa realizada ser utilizadas neste Projeto 

Terapeutico realizado com animais, da aluna Marielle Duarte de Medeiros, RG: 1.922.734-SSP-

RN, CPF: 750.836.802-97, residente na Rua Jose Genuino, n° 294, 2° Andar, Bairro Centro, bem 

como publicadas para estes fins pela Universidade Federal de Campina Grande, do CSTR, Campus 

de Patos, CNPJ: 05.055.128/0001-76, localizada na cidade de Patos/PB, sem fins lucrativos tanto 

para nos familiares quanto para os produtos; mas tao somente em beneficio da educagao e bem 

estar social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Brasileiro (s), casado (s), residentes na rua \?, c\C PollTft / ^ /S3-

BairrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C e :

N l £ 0 Cidade VATOS , autorizam fotografar e utilizar 

as fotos do nosso (a) filho (a) ^ i ^ x t y X dJb fyJmfcQ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cj.hQiA. , aluno (a) da 

Escola Educagao Especial Luz Amanha da APAE de Patos-PB, resguardando a APAE de Patos 

de quaisquer problemas posterior de divulgagao para a confecgao de um trabalho de conclusao de 

curso, parte de um projeto experimental que sera apresentado a Banca Examinadora do Curso de 

Iviedicina Veterinaria, podendo as fotos e a pesquisa realizada ser utilizadas neste projeto 

terapeutico realizado com animais, da aluna Marielle Duarte de Medeiros, RG: 1.922.734-SSP-RN, 

CPF: 750.836.802-97, residente na Rua Jose Genuino, n° 294, 2° Andar, Bairro Centro, bem como 

publicadas para estes fins pela Universidade Federal de Campina Grande, do CSTR, Campus de 

Patos, CNPJ: 05.055.128/0001-76, localizada na cidade'de Patos/PB, sem fins lucrativos tanto para 

nos familiares quanto para os produtos; mas tao somente em beneficio da educagao e bem estar 

social. 


