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RESUMO 
 
A importância da vacinação na infância para a saúde pública é inquestionável, com 
redução direta na morbidade e mortalidade infantil. A queda na cobertura vacinal 
rotineira é um fenômeno preocupante que vem ocorrendo nos últimos anos. A 
pandemia da Covid-19 modificou o modo de viver e as relações entre as pessoas, 
desde março de 2020. Dentre os seus efeitos indiretos está a influência na 
vacinação rotineira pediátrica. O presente estudo traz como objetivo discutir a 
cobertura vacinal infantil, durante a pandemia Covid-19, em crianças nascidas em 
2016 residentes no município de Franca e as possíveis repercussões no 
desenvolvimento social. Trata-se de um estudo transversal descritivo de inquérito 
vacinal, com abordagem qualitativa e quantitativa, em que foram entrevistados 104 
pais ou responsáveis, denominados de cuidadores, de crianças nascidas em 2016, 
residentes no município e matriculadas na educação infantil. Realizada a análise 
estatística descritiva dos dados coletados e a análise do efeito conjunto das 
variáveis independentes sobre o atraso vacinal por meio da regressão logística, 
sendo qualificadas as variáveis com valor de p 0,05. Concomitantemente, foi 
efetuada a análise de conteúdo das respostas obtidas com os cuidadores no que 
tange o motivo de atraso ou ausência das vacinas avaliadas na pesquisa. 
Encontrou-se que 48 (46,2%) crianças apresentaram inconformidade na vacinação 
do ano de 2020; 65 (62,5%) faz acompanhamento regular de puericultura com 
pediatra ou médico de família, sendo que destes 35 (33,7%) crianças acompanham-
no SUS e 30 (28,8%) crianças acompanham no convênio médico. As 104 (100%) 
crianças possuíam o cartão de vacinação; 96 (92,3%), sempre se vacinaram 
exclusivamente no SUS. Quanto ao motivo da inconformidade do cartão vacinal da 
criança os motivos mais citados pelos cuidadores foram razões relacionadas à 
pandemia (39,6%), seguido pelo motivo de não saber ou esquecer a dose (35,4%). 
Foi observado que o atraso vacinal está estatisticamente associado com a pandemia 
e a raça do cuidador. Foram identificadas as seguintes categorias de análise 
qualitativa: pandemia, esquecimento, ocupação do responsável, desconhecimento 
(dose ou idade), medo de reação da vacina, dificuldade com a criança e 
adoecimento. Tais achados possibilitam identificar que a pandemia repercutiu na 
situação vacinal das crianças e permite ser disparadora para organização à 
assistência prestada e fortalecer as políticas públicas de saúde com o intuito de 
promover o desenvolvimento social da comunidade, além de contribuir com a 
produção científica sobre a temática. 
 
Palavras-chave: Cobertura vacinal infantil. Imunização. Covid-19. Desenvolvimento 
social. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The importance of childhood vaccination for public health is unquestionable, with a 
direct reduction in infant morbidity and mortality. The drop in routine vaccination 
coverage is a worrying phenomenon that has occurred in recent years. The Covid-19 
pandemic has changed the way of life and relationships between people since March 
2020. Among its indirect effects is the influence on routine pediatric vaccination. The 
present study aims to discuss childhood vaccination coverage, during the Covid-19 
pandemic, in children born in 2016 residing in the municipality of Franca and the 
possible repercussions on social development. This is a descriptive cross-sectional 
study of a vaccine survey, with a qualitative and quantitative approach, in which 104 
parents or guardians, called caregivers, of children born in 2016, residing in the 
municipality and enrolled in early childhood education, were interviewed. Descriptive 
statistical analysis of the data collected and the analysis of the joint effect of 
independent variables on vaccine delay were performed through logistic regression, 
with variables with p value 0.05 being qualified. Concomitantly, a content analysis 
was performed on the responses obtained from the caregivers regarding the reason 
for delay or absence of the vaccines evaluated in the research. It was found that 48 
(46.2%) children had non-compliance with the 2020 vaccination; 65 (62.5%) have 
regular childcare follow-up with a pediatrician or family doctor, and of these, 35 
(33.7%) children follow the SUS and 30 (28.8%) children follow the medical plan. The 
104 (100%) children had the vaccination card; 96 (92.3%) were always vaccinated 
exclusively in the SUS. Regarding the reason for non-compliance with the child's 
vaccination card, the most cited reasons by caregivers were reasons related to the 
pandemic (39.6%), followed by the reason for not knowing or forgetting the dose 
(35.4%). It was observed that vaccine delay is statistically associated with the 
pandemic and the race of the caregiver. The following categories of qualitative 
analysis were identified: pandemic, forgetfulness, occupation of the person 
responsible, lack of knowledge (dose or age), fear of vaccine reaction, difficulty with 
the child and illness. Such findings make it possible to identify that the pandemic had 
an impact on the vaccination situation of children and allows it to be a trigger for the 
organization of the assistance provided and to strengthen public health policies in 
order to promote the social development of the community, in addition to contributing 
to the scientific production on the subject.  
 
Keywords: Child vaccination coverage. Immunization. Covid-19. Social 
development. 
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APRESENTAÇÃO 
  

  Apresentar esta dissertação é a concretização de uma trajetória em 

busca de aprendizagem. Cursar o mestrado, não fazia parte dos planos de uma 

médica que sempre amou seu contato prático com os pacientes, que leu e estudou 

sobre os assuntos de pediatria, seja a puericultura, a neonatologia ou a terapia 

intensiva pediátrica, para pôr em exercício no trabalho diário e não com o intuito de 

publicações ou fazer trabalhos acadêmicos. No período da graduação, não houve 

incentivo por parte da faculdade, e nem interesse da minha parte, para a pesquisa. 

Após esse período também não fui “fisgada” por essa área desde a minha formatura 

em 2005. 

  Em 2020, com toda a mudança mundial ocorrida com a pandemia 

Covid-19 o medo e a ansiedade, gerados por ela, levou a muitas indagações na vida 

de todos e comigo não seria diferente. A procura por novos objetivos, o 

questionamento sobre o que valia a pena na vida, entre outras interrogações, de 

repente veio a ideia de fazer o Mestrado. Seria uma inovação total, impulsionada 

pelo fato de no ano anterior eu ter dado os primeiros passos na docência, quando 

iniciei como preceptora no curso de Medicina da Universidade de Franca (Unifran). 

  Em julho de 2020, pesquisei sobre programas de pós-graduação stricto 

sensu disponíveis na cidade e justo naquele mês estava ocorrendo a inscrição para 

a seleção no Mestrado em Desenvolvimento Regional no Uni-FACEF. 

  Foi com certeza surpreendente retornar à sala de aula, mesmo que de 

forma remota! Aprendi muito com as disciplinas que cursei, conheci excelentes 

professores e tive colegas de turma de áreas completamente diferentes da minha, o 

que transformava as aulas numa interdisciplinaridade grandiosa. Os ensinamentos 

que recebi da minha orientadora professora Dra. Lívia Maria Lopes Gazzafi foram 

cruciais para a construção desse caminho, que ainda está tão incipiente. 

  A presente pesquisa foi influenciada a partir da minha vivência nas 

consultas pediátricas no ambulatório-escola, onde os atendimentos são realizados 

pelos alunos do terceiro ano da graduação em Medicina da Unifran com a minha 

supervisão. Os pacientes são recém-nascidos encaminhados para seguimento de 

puericultura no ambulatório após a alta da maternidade da Fundação Santa Casa de 
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Misericórdia de Franca, e também são as crianças para acompanhamento após alta 

hospitalar da enfermaria pediátrica do mesmo hospital. 

   O funcionamento do ambulatório foi alterado por alguns meses no 

início da pandemia, chegando a ter os atendimentos suspensos por um período, o 

que contribuiu com a perda de vínculo de alguns pacientes do serviço. Após seu 

retorno, foi notado que várias crianças apresentavam suas cadernetas com doses de 

vacinas faltantes ou atrasadas.  Os pais referiam não ter levado na Unidade Básica 

de Saúde (UBS) para a vacinação devido ao medo de contágio pelo Coronavírus ou 

por não saberem sobre o funcionamento do serviço na pandemia. 

  Dessa forma, foi realizada a primeira busca na literatura acerca do 

tema, constatado a importância da redução na cobertura vacinal e o risco de 

ressurgimento de casos de doenças imunopreveníveis como um efeito secundário 

da pandemia da Covid-19, o que levaria a um reflexo deletério nos indicadores de 

saúde e no desenvolvimento social. Na ocasião ainda havia poucos trabalhos sobre 

o assunto, o que despertou o interesse em aprofundar na temática e fazer minha 

pesquisa. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
  A vacinação é uma ação em saúde pública com eficácia conhecida 

pelos seus benefícios na prevenção de várias doenças com grande 

morbimortalidade, principalmente na infância. Para Weckx, Kfouri e Amato Neto 

(2007, p. 81): “Ao lado do fornecimento de água potável, a vacinação representa a 

intervenção em saúde pública que apresentou os mais notáveis resultados, 

especialmente considerando a relação custo-benefício.” A vacinação é uma forma 

de proteção individual e coletiva, e é o único meio eficaz de conter doenças 

imunopreveníveis. O controle de tais doenças só é alcançado ao se atingir altos 

índices de cobertura vacinal, de forma homogênea, pelo país (BRASIL, 2003).  

  A imunização é um serviço de saúde essencial, haja vista seu potencial 

no controle de doenças que podem causar importantes sequelas ou serem letais, 

desse modo, ela tem influência direta na qualidade de vida da sociedade. Uma 

criança vacinada adoece menos, reduz a sobrecarga nos serviços de saúde e 

melhora o rendimento escolar por reduzir as abstenções na escola. Isso denota o 

papel da vacinação no desenvolvimento social de uma localidade, seja o município 

em estudo, o estado ou o desenvolvimento social do país. 

  A vacinação na infância é um direito assegurado pelo Estatuto da 

Criança e Adolescente em seu Parágrafo Único do Artigo 14 (BRASIL, 2005). Não 

ter acesso à vacinação pode ser considerado um tipo de privação de liberdade, 

quando se entende que os direitos sociais conquistados pela população, como as 

políticas de saúde pública, são uma forma de evitar mortes precoces e ter a 

oportunidade de viver com qualidade. O desenvolvimento é alcançado a partir do 

momento que as pessoas possam desfrutar de todas as formas de liberdade (SEN, 

2007). 

  O Brasil possui um serviço de imunização sólido e com credibilidade 

mundial pelo seu sucesso alcançado. O Programa Nacional de Imunização (PNI) foi 

criado em 1973 com o sucesso da vacinação contra Varíola e a declaração de 

erradicação da doença nas Américas, neste mesmo ano, pela Organização Pan-

Americana de Saúde (Opas). Desde então, o PNI foi ampliando sua atuação, com 

inclusão periódica de novos imunobiológicos, aumentando o número de salas de 

vacinas pelo país e melhorando a capacitação dos profissionais envolvidos com a 
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vacinação, culminando em altas taxas de cobertura vacinal num país com tamanha 

proporção geográfica (BRASIL, 2013).  

  A partir de março de 2020, o mundo passou a conviver com outra 

realidade de vida, devido à disseminação da Covid-19, doença causada pela 

infecção por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2 e a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) declarar estado de Pandemia (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2020a). Providências foram tomadas para contenção da disseminação do vírus 

como o distanciamento social, o que refletiu em toda a rotina diária das pessoas, 

modificando também o acesso aos serviços de saúde, inclusive atingindo a 

vacinação infantil de rotina (SATO, 2020). 

  A queda da cobertura vacinal infantil coloca em risco o retorno de 

doenças que já estavam controladas e algumas até eliminadas. Essa é uma 

preocupação mundial por ser uma realidade iminente, secundária aos cuidados para 

mitigação da pandemia, como a restrição de horários ou fechamento de salas de 

vacinas em alguns países, redução das consultas de rotina como a puericultura e 

isolamento das pessoas em casa pelo medo de contaminação. A OMS já fez alertas 

nesse sentido, ainda nos primeiros meses da pandemia, para que os países se 

preocupem com essa perda da cobertura vacinal (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2020b). 

  Fundamentado no exposto acima, no que concerne à importância do 

tema, originou-se o problema dessa pesquisa: qual a situação da cobertura vacinal 

de crianças de 4 anos durante a pandemia Covid-19? 

O objetivo geral deste estudo é descrever a cobertura vacinal, durante 

a pandemia Covid-19, em crianças nascidas em 2016 residentes no município de 

Franca – SP e discutir as possíveis repercussões no desenvolvimento social. 

  Para atingir o objetivo geral, foram elencados os seguintes objetivos 

específicos: a) Descrever o perfil sociodemográfico das famílias entrevistadas de 

crianças nascidas em 2016 residentes no município de Franca – SP; b) Verificar a 

situação vacinal, em relação às doses das vacinas indicadas aos 4 anos conforme 

calendário do PNI; c) Identificar as falhas vacinais como atrasos e ausência; d) 

Demonstrar variáveis associados às falhas vacinais nessa faixa etária. 

  Trata-se de um estudo transversal descritivo de inquérito vacinal, com 

abordagem qualitativa e quantitativa, em que foram entrevistados 104 pais ou 

responsáveis, denominados de cuidadores, de crianças nascidas em 2016, 
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residentes no município de Franca - SP e matriculadas na educação infantil em 

escolas do município. Para o cálculo da amostra aleatória simples foi utilizado um 

nível de confiança de 95% e erro de 10%. Realizada a abordagem quantitativa com 

a análise estatística descritiva dos dados coletados e a análise do efeito conjunto 

das variáveis independentes sobre o atraso vacinal através da regressão logística, 

sendo qualificadas as variáveis com valor de p < 0,05. 

A abordagem qualitativa foi realizada com a análise de conteúdo das 

respostas obtidas com os cuidadores no que tange ao motivo de atraso ou 

ausências das vacinas avaliadas na pesquisa. 

  A metodologia inicial do estudo foi alterada devido a dificuldades 

vivenciadas no percurso de sua execução, que foram todas detalhadas no capítulo 

de procedimentos metodológicos.  

  O referencial teórico desta pesquisa está dividido em capítulos que 

foram estruturados para formar uma sequência no raciocínio que suporta o 

conteúdo. O capítulo inicial contempla a saúde pública, a importância do Sistema 

Único de Saúde com a luta para prevenção do seu desmonte, mostrando seu valor e 

o sucesso de programas como o PNI. O capítulo seguinte discorre sobre a história 

da saúde na infância até a constituição da Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Criança (Pnaisc) e a sua relação com a Atenção Primária à Saúde (APS). 

  O quarto capítulo perpassa uma reflexão sobre a influência da 

pandemia Covid-19 na utilização dos serviços de saúde, demarcando grupos 

populacionais diretamente atingidos devido as alterações sofridas com as medidas 

de controle da infecção. Finalizando o estudo teórico que embasou essa pesquisa, o 

quinto capítulo trata da relação entre a vacinação e o desenvolvimento social, uma 

discussão baseada no conceito de desenvolvimento e na importância da vacinação 

para a saúde. Sequencialmente são apresentados os resultados e realizada a 

discussão dos mesmos. 

  A pandemia ainda é vigente, mas seus efeitos indiretos já são motivo 

de preocupação mundial. Diante do conteúdo descrito acima sobre a temática, nota-

se a importância do objeto de estudo dessa pesquisa, justificando-a, uma vez que a 

mesma visa contribuir com a produção de conhecimento científico sobre a relação 

da pandemia da Covid-19 com a cobertura vacinal infantil e a sua sequela no 

desenvolvimento social.  
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2 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O PROGRAMA NACIONAL DE 
IMUNIZAÇÃO 

 
  A atenção à saúde do brasileiro desde os tempos coloniais, era 

elitizada e de acesso restrito a uma parcela pequena da população, mesmo após a 

saída da família Real do país e o início da República. Os interesses econômicos 

perpassavam os interesses da saúde. Como consequência uma precariedade 

sanitária se instalou, levando a várias epidemias no país com a maior parte da 

população sem acesso a nenhum tratamento. A saúde não era um direito universal, 

era limitado às pessoas que contribuíam para a Previdência Social, pois a 

responsabilidade da medicina curativa era exclusiva do Ministério da Previdência 

Social. Ao Ministério da Saúde cabia apenas algumas ações de promoção de saúde 

e prevenção de doenças, como controle de endemia e vacinação (BRASIL 2011). 

  Este foi o cenário para o surgimento de movimentos populares em 

busca de um modelo de saúde democrático para o país. Foi crescente a participação 

da sociedade no chamado “Movimento da Reforma Sanitária” (BRASIL, 2000). Uma 

característica dessa reforma sanitária no país, foi o fato de ser conduzida pela 

sociedade civil, e não pelo governo ou partidos políticos ou órgãos internacionais. 

(PAIM et al., 2011). 

  A partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, foram geradas 

as ideias bases para a reforma do setor de saúde brasileiro com a aprovação para a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS). O movimento da Reforma Sanitária, 

após várias discussões e propostas, conseguiu atingir a Assembleia Nacional 

Constituinte, sendo aprovada na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) o 

direito à saúde como um bem universal e de obrigatoriedade a ser ofertado pelo 

Estado (BRASIL, 2011).  

  A nova Constituição trouxe consigo um novo conceito de saúde, que 

seria muito além da ausência de doença, significaria constituir um bem-estar global 

do ser humano, com direito aos princípios de cidadania, advindo de condições de 

alimentação, moradia, renda, lazer e educação. Assim foi promulgada a Lei 

Orgânica da Saúde n. 8.080, em 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 1990a), que 

instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), com as suas características principais de 
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universalidade, equidade e integralidade, para atender à população brasileira nesse 

novo conceito de saúde (BRASIL, 2011).  

 Uma definição básica de SUS seria o conjunto de ações e serviços em 

saúde. São as Leis n. 8080/90 e n. 8142/90 (BRASIL, 1990b) que definem as 

diretrizes do SUS e sua regulamentação, com as devidas competências nas três 

esferas dos governos federal, estaduais e municipais, evidenciando seu caráter 

descentralizador, a regulação da participação complementar dos serviços privados 

de saúde, a participação popular, além do gerenciamento dos recursos humanos e 

financeiros (BRASIL, 2011). 

  Para Matta (2007), há uma dificuldade em definir claramente o que 

seriam os princípios e diretrizes do SUS, quando se baseia nas definições 

encontradas na Constituição de 1988 e na Lei n. 8080/90. No entanto, considerando 

os princípios como a base ideológica do SUS, são constituídos da universalidade, 

equidade e integralidade. Assim como, de forma organizacional, para o 

funcionamento do SUS, as diretrizes que articulam com os princípios são a 

descentralização, a regionalização e hierarquização e a participação da sociedade.   

 Destarte, o ideal seria o sistema de abrangência nacional que trabalha 

em conjunto com sistemas de cada estado e do Distrito Federal, que por sua vez 

trabalham com os sistemas de cada município. Cada esfera do governo tem suas 

obrigações definidas e funcionam interligando todo o sistema de saúde no país para 

atender à população. Quando um município não consegue oferecer determinado 

serviço de saúde, podem ocorrer negociações entre gestores municipais próximos 

para articulação da rede. São os sistemas de saúde municipais os maiores 

responsáveis pela execução direta dos serviços de saúde, assim sua grande 

importância (BRASIL, 2000). O que é visto na prática, é uma concentração de 

recursos financeiros e poder por parte da União.  

  Na construção do SUS, um ponto relevante para a descentralização foi 

a participação da sociedade por meio da criação, a partir da Lei n. 8142/90, dos 

Conselhos de Saúde: 

 
Os Conselhos de Saúde buscam participar da discussão das políticas de 
saúde, tendo uma atuação independente do governo, embora façam parte de 
sua estrutura, e onde se manifestam os interesses dos diferentes segmentos 
sociais, possibilitando a negociação de propostas e o direcionamento de 
recursos para diferentes prioridades (BRASIL, 2011, p. 27). 
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  Após mais de 30 anos da criação do SUS, há frutos positivos que 

foram gerados ao longo desses anos, oriundos dos esforços de pessoas detentoras 

de conhecimento das diretrizes e valores do SUS e defensoras dos mesmos, que 

formam uma rede que interliga universidades e escolas de saúde pública, 

funcionários de agências e fundações, secretarias estaduais e municipais, 

juntamente ao Ministério da Saúde (PAIM, 2018).  

 Como resultado obteve-se inovações e melhorias em áreas como a 

vigilância sanitária, vigilância em saúde, o programa de controle de Tabagismo, o 

controle e tratamento de HIV/AIDS, a realização de transplantes de órgãos e tecidos, 

o sucesso do Programa Nacional de Imunização (PNI), dentre outras ações em 

saúde, como na atenção primária com a Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

(PAIM, 2018). 

  Apesar dos avanços e benefícios adquiridos com a implementação do 

SUS, que por várias vezes são reconhecidos mundialmente, há os grandes desafios 

na efetivação das políticas de saúde, devido a vários fatores influenciadores direta, 

ou indiretamente, como a falta de interesse político de sucessivos governos eleitos 

(LIMA; CARVALHO; COELI; 2018).  

  Segundo estes mesmos autores:  

 
A luta pelo SUS exige a revisão do pacto político que permeia as relações 
Estado e sociedade e, por isto, a construção de alianças progressistas e de 
debates ampliados que resultem em um projeto de desenvolvimento 
socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável para o país (LIMA; 
CARVALHO; COELI, 2018, p. 2). 
 

  Os obstáculos e ameaças ao SUS advêm de várias vertentes nos 

campos social, político e econômico: o próprio povo brasileiro detém uma cultura 

intrínseca que favorece ao individualismo e distinção, dificultando o exercício de 

políticas de coletividade; a relutância de profissionais da saúde que não estão 

engajados nas políticas públicas de saúde; o interesse econômico de grandes 

grupos como operadoras de saúde, indústria farmacêutica e de equipamentos e 

produtos médico hospitalares (PAIM, 2018) são alguns exemplos. 

  Os entraves e obstáculos ao SUS são fonte de debates e preocupação, 

por impedirem sua real consolidação e o ameaçarem de sucumbir 

progressivamente. Segundo Nelson Rodrigues dos Santos (2013) podemos destacar 

4 obstáculos ao SUS: o baixo financiamento por parte do governo federal, o auxílio 
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crescente de recursos federais ao mercado de planos privados, a rigidez 

burocratizada técnico-administrativa por parte do Estado e a privatização da gestão 

pública.  

  Como consequências desses obstáculos o autor destaca: a 

impossibilidade de obter uma atenção básica de qualidade, com baixa efetividade na 

resolução dos problemas; a gestão descentralizada com poucos recursos das 

secretarias municipais, obriga que estas dediquem os escassos recursos municipais 

para resolver os problemas urgente e ficam sem possibilidades de prevenção de 

doença e promoção de saúde, assim não conseguem sanar nem mesmo os 

problemas não graves, com filas de esperas de meses ou até anos por consultas ou 

cirurgias eletivas (SANTOS, N. R., 2013).  

 Devido à precarização do SUS ocorre a aderência por parte da 

população à planos privados que os supre parcialmente, com grande percentual 

dessa população ainda recorrendo ao SUS para serviços de alta complexidade; e 

ainda, outra consequência desses obstáculos seria a existência de grupos locais que 

tentam seguir as diretrizes do SUS, que apesar de baixa cobertura da Atenção 

Básica à Saúde, demonstra com a sua atuação, o seu poder de queda em 

indicadores de saúde como mortalidade infantil e mortalidade precoce por doenças 

crônicas. Deste modo, esses grupos denotam o poder social com resistência ao 

desmonte das diretrizes do SUS (SANTOS, N. R., 2013). 

  Os baixos recursos disponibilizados, principalmente pela esfera federal, 

levam a uma cascata de consequências negativas na consolidação do SUS, o que 

consequentemente leva a seu enfraquecimento, chegando ao risco de um 

desmantelamento, assim explicados: 

 
A insuficiência da infraestrutura pública, a falta de planejamento 
ascendente, as dificuldades com a montagem de redes na regionalização e 
os impasses para a mudança dos modelos de atenção e das práticas de 
saúde também comprometem o acesso universal e igualitário às ações e 
serviços de saúde. [...] Com insuficientes recursos, o SUS enfrenta 
problemas na manutenção da rede de serviços e na remuneração de seus 
trabalhadores, limitando os investimentos para a ampliação da infraestrutura 
pública. [...] Prevalece, assim, um boicote passivo através do 
subfinanciamento público e ganha força um boicote ativo, quando o Estado 
premia, reconhece e privilegia o setor privado com subsídios, desoneração 
e sub-regulação (PAIM, 2018, p. 1725). 

  

  Na contramão do objetivo de universalidade na saúde originada do 

Movimento da Reforma Sanitária, o SUS foi, ao longo dos anos, direcionando-se 
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para uma gradativa segmentação, sendo ainda universal apenas em algumas áreas 

como a vigilância em saúde, a vacinação, a política de hemoterapia e transplantes 

de órgãos e tecidos. É uma relação de subsistemas: o público, convivendo com dois 

subsistemas privados - a saúde suplementar e o desembolso direto (MENDES, 

2019). 

  A defesa do SUS democrático, conforme os princípios que culminaram 

na sua criação, passa por uma questão política com a necessidade de uma base 

composta por partidos com ideias progressistas.  Além disso, como estratégia para 

persistir na luta de consolidação do SUS é necessário a força de atuação da 

sociedade, como no Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que foi composto 

por várias entidades, buscando a articulação com os conselhos de saúde de todas 

as esferas de governo (PAIM, 2018). 

  Para essa luta em defesa do SUS seria importante conquistas como a 

melhoria real da porcentagem de participação da União no financiamento da saúde; 

o aumento da oferta de serviços e equipamentos de saúde, assim como sua 

distribuição para regiões menos favorecidas do país; o freio ao processo de 

privatização na saúde nas três esferas de governo e a revisão dos contratos de 

isenções fiscais aos planos de saúde privados. Outro ponto relevante seriam 

reformas administrativas na gestão do serviço estatal com melhora na eficiência da 

prestação de serviço (SANTOS, N. R., 2013). 

  O enfrentamento na defesa do SUS deve ser incessante na sociedade 

brasileira, pois manter essa conquista democrática adquirida de forma constitucional 

levará à obtenção de políticas de saúde bem-sucedidas, como é o caso do 

Programa Nacional de Imunização (PNI). 

  O PNI foi criado em 18 de setembro de 1973 devido ao sucesso da 

certificação de erradicação da Varíola, que ocorreu neste mesmo ano. Estimulou-se 

vertentes dentro do Ministério da Saúde na busca de ampliar recursos para a 

prevenção de doenças infecciosas controladas com a imunização. Houve 

discussões conflitantes no governo na determinação de estratégias a serem 

utilizadas na imunização no país, como as vacinações de rotina ou as campanhas 

de vacinação. Em dezembro de 1979 houve uma epidemia de Poliomielite no sul do 

Brasil e a partir desse acontecido foi feita a proposta de criar um dia nacional de 

vacinação. O primeiro dia nacional de vacinação ocorreu em junho de 1980, com o 

fortalecimento das campanhas de vacinação desde então (TEMPORÃO, 2003). 
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  A criação do PNI foi prévia à criação do SUS, mas sua evolução de 

sucesso se deve muito ao seguimento dos princípios doutrinários deste último. A 

universalidade é cumprida ao disponibilizar em todos os municípios brasileiros os 

imunobiológicos disponíveis nas salas de vacinação. A equidade é vista no 

atendimento à população alvo na vacinação rotineira ou em campanhas, em faixas 

etárias variadas e conforme a necessidade de risco para infecção a ser prevenida 

(DOMINGUES et al., 2020). 

  O caráter de descentralização do SUS também foi fator contribuinte 

para a otimização do PNI: 

 
A contribuição do PNI fez-se ainda mais relevante a partir da construção do 
Sistema Único de Saúde (SUS) no final dos anos 1980, dando início a um 
movimento de descentralização que colocou o município como o executor 
primário e direto das ações de saúde, entre elas as de vacinação. Nesse 
cenário, o PNI tem garantido a oferta de vacinas seguras e eficazes para 
todos os grupos populacionais que são alvo de ações de imunização, como 
crianças, adolescentes, adultos, idosos e indígenas (SILVA-JUNIOR, 2013, 
p. 7). 

  

  A gestão do PNI conta com a participação das três esferas de governo, 

seguindo modelo descentralizador do SUS. A União é a responsável pelo 

fornecimento dos imunobiológicos, a elaboração das normas técnicas e do 

Calendário Nacional de Imunização (CNI). Aos governos estaduais, e distrital, 

compete a coordenação do programa nos estados e no Distrito Federal, além do 

provimento de materiais necessários à vacinação. Os governos municipais são 

peça-chave na realização da vacinação de rotina e execução das campanhas, assim 

como no controle de estoque dos imunobiológicos do município e no descarte dos 

materiais utilizados na vacinação. O preenchimento dos dados de vacinação e 

eventos adversos, nos sistemas de informação e análise dos mesmos são 

competência das três esferas governamentais, cada uma em seu âmbito (BRASIL, 

2014). 

  O PNI serve de espelho para vários países e é parâmetro a ser seguido 

pelos atuantes no campo da imunização, um motivo para orgulho aos brasileiros. Os 

enormes êxitos alcançados com o PNI, desde sua criação há quase 50 anos, fazem 

do Brasil um país mencionado por órgãos internacionais como a Organização Pan-

Americana de Saúde (Opas) (BRASIL, 2003).  
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  Ao longo dos anos o PNI foi elaborando estratégias e estabelecendo 

metas, constituindo um programa sistematizado, para obter um alto percentual de 

cobertura vacinal, mesmo sendo o Brasil um país de tamanho continental, populoso 

e com grande disparidade social e econômica pelo território nacional. Em nota sobre 

os 48 anos do programa, explana a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm): 

 
Graças ao programa foi possível eliminar a poliomielite, a síndrome da 
rubéola congênita, o tétano materno e neonatal; eliminar temporariamente o 
sarampo; e reduzir significativamente a incidência de importantes causas de 
adoecimento e mortalidade, como difteria, as meningites bacterianas, a 
coqueluche, entre outras. Atualmente o calendário de rotina contempla 48 
imunobiológicos, entre vacina, imunoglobulinas e soros, oferecidos para 
crianças, adolescentes, adultos e idosos. Nos Centros de Referência para 
Imunobiológicos Especiais (CRIE), pessoas imunodeprimidas por doença ou 
tratamento; que vivem com doenças crônicas – como diabetes, cardiopatias 
e pneumopatias – que aumentam o risco de infecção ou complicações por 
enfermidades imunopreveníveis; e seus contatos próximos, têm direito a 
receber algumas vacinas que não são encontradas nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) ou que não são oferecidas para as suas faixas etárias 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES, 2021). 

  

  Essa vitoriosa atuação da vacinação brasileira, assim como o êxito de 

outros países que atingiram boas taxas de coberturas vacinais, é ameaçada por 

movimentos anti vacinas que ocorrem desde o seu surgimento, mas estão 

crescentes principalmente nos últimos anos em decorrência de uma maior 

velocidade de difusão de informações por meios eletrônicos (SUCCI, 2018).  

  Vários fatores estão envolvidos na recusa vacinal, como a 

desconfiança nos imunobiológicos, a incompreensão na gravidade das doenças 

devido ser uma geração que já foi imunizada e protegida para as mesmas, assim 

não vivenciou os surtos de outrora, isso denota um aspecto dicotômico do sucesso 

do PNI. Outros fatores importantes na hesitação vacinal são o medo de reações 

adversas e a disseminação de informações equivocadas acerca da imunização, 

levando ao aumento de pessoas pertencentes ao grupo hesitante (SUCCI, 2018; 

VICTORA, 2013)  

  A SBIm e a plataforma digital para mobilizações sociais Avaaz 

realizaram, em 2019, um estudo para avaliação do reflexo das fake news na 

vacinação e seus resultados principais foram que: quase 70% dos entrevistados 

acreditaram em falsas informações sobre vacinas, quase 60% não se vacinou ou 

deixou de vacinar uma criança de sua responsabilidade por acreditar em uma 

informação considerada incorreta pela OMS e quase 50% dos entrevistados 
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utilizaram as redes sociais e aplicativos como fontes de informações sobre as 

vacinas (AVAAZ; SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES, 2019). Estudos 

como este corroboram a evidência do poder que as informações disseminadas na 

internet, principalmente em redes sociais e aplicativos, exercem em nossa vida 

atual. 

  Vencer a queda na cobertura vacinal, que vem ocorrendo no país, é o 

maior desafio atual do PNI. O que traz preocupação para gestores e para a saúde 

pública, pelo risco de surtos e retorno de doenças já previamente controladas ou até 

eliminadas (CRUZ, 2017).  Este é o caso, por exemplo do Sarampo, ocorreu uma 

queda na vacinação da Vacina Tríplice Viral, com ocorrência de surtos da doença 

pelo país, principalmente em 2018, e o Brasil perdeu o título de área livre da 

circulação do vírus autóctone que foi recebido em 2016. Isso se deve ao fato de que 

para atingir a meta de eliminação do sarampo preconizada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) é necessário obter altas taxas de cobertura vacinal da 

Tríplice Viral entre crianças, adolescentes e até adultos jovens (DOMINGUES et al., 

2020). 

  Uma consequência da hesitação vacinal no Brasil, seria o aumento na 

morbidade e na mortalidade infantil, devido ao declínio no percentual de cobertura 

de imunizados que vem ocorrendo desde 2016 (SATO, 2018). O fenômeno da 

hesitação vacinal é uma preocupação mundial e a OMS o enumera como uma das 

dez grandes ameaças à saúde global (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019). 

  Ações e campanhas do Estado são primordiais: 

 
A fim de reverter o declínio das coberturas vacinais no Brasil, o Ministério da 
Saúde lançou o Movimento Vacina Brasil, em 9 de abril de 2019 [...]. A 
iniciativa tem como objetivo mobilizar os três níveis de gestão e diversos 
setores da sociedade brasileira e alertar sobre a importância da vacinação 
como principal medida de controle das doenças imunopreveníveis, e a única 
capaz de evitar a reemergência de doenças eliminadas no país 
(DOMINGUES et al., 2019, p. 1). 
 

  Além de movimentos pró-vacina voltados à população, Domingues et 

al. (2019, p. 2) sugerem a necessidade de estratégias divididas em dois eixos: o 

primeiro seria a formação e reciclagem de pessoal de nível médio como técnicos e 

auxiliares de enfermagem, agentes de controle de endemias e agentes comunitários 

de saúde; o segundo eixo seria a formação e reciclagem de pessoal de nível 

superior.  
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  No eixo 1, essa formação inclui realização de cursos, produção de 

vídeos e cartilhas, instruções e esclarecimentos sobre a vacinação, a segurança e 

eventos adversos, a rede de frios, o sistema de informação, a busca ativa, boas 

práticas de vacinação e como reduzir as perdas de oportunidades vacinais. No eixo 

2, seria a formação no sentido de produção científica acerca do tema, constituição 

de cursos, incentivo à especialização em imunização em instituições de ensino 

superior. Outro ponto importante seria a inclusão dos gestores municipais – prefeitos 

e secretários municipais de saúde, para que otimizem as ações de vigilância em 

saúde em seus municípios (DOMINGUES et al., 2019).  

  Para a população, deve-se demonstrar a importância da vacinação, 

com seus benefícios que suplantam os riscos, objetivando o retorno do sucesso já 

previamente atingido pelo PNI. A partir desse ponto discute-se entre uma estratégia 

coercitiva ou uma aproximação persuasiva. Independente de qual via escolhida, as 

ações devem ocorrer de forma rápida para evitar uma involução na saúde pública. 

Todavia, pondera o autor:  

 
[...] no momento atual em que a hesitação pela vacinação tem sido um 
fenômeno que reflete uma diversidade e complexidade de atitudes e 
crenças, incluindo desconfiança em questões médicas e científicas, 
resistência à autoridade governamental e adesão à saúde “natural” ou 
crenças religiosas, as abordagens persuasivas parecem estar se tornando 
menos eficazes, sem contar que consomem tempo e trabalho intensivo 
(DOMINGUES et al., 2020, p. 14). 
 

  O SUS e o PNI devem ser motivo de orgulho aos brasileiros, a busca 

pela efetiva consolidação do SUS e pela manutenção do sucesso do PNI carecem 

da colaboração da sociedade civil junto à atuação do governo. Políticas 

progressistas são necessárias para que sejam cumpridos os princípios de 

universalidade, equidade e integralidade, tal qual foram formulados na construção do 

SUS pelo Movimento da Reforma Sanitária, assim será respeitado o direito à saúde, 

obtido constitucionalmente. 
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3 A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA 
CRIANÇA E A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 
  A história da saúde da criança foi mudando ao longo dos tempos, 

partindo desde um “ser” sem expressão até um “ser” que, reconhecidamente, integra 

a sociedade. A preocupação com a saúde da criança no Brasil inicia no começo do 

século XX, sob a mesma ótica europeia, da preocupação no investimento à futura 

força de trabalho. Assim, muda o caráter social de tratamento da infância, com maior 

força nas práticas voltadas para esta faixa etária.  

 Segundo Sanine e Castanheira (2018, p. 206): “Observa-se que à 

medida que os direitos da infância vão sendo legitimados por meio de diferentes 

políticas de proteção social, a concepção ao ‘ser criança’ avança em direção a um 

maior reconhecimento de cidadania.” 

  Considerar a criança como um adulto em miniatura, denota um erro da 

sociedade em não se importar com as particularidades necessárias dessa faixa 

etária. Assim descreve:  

 
As crianças por muitos anos foram tratadas da mesma forma que adultos, 
sem nenhuma consideração pelos aspectos relacionados ao crescimento e 
desenvolvimento infantil. [...] Entretanto, no decorrer dos séculos a criança 
passou a ser vista socialmente, com particularidades significativas que 
exigiram transformações sociais, econômicas e políticas (ARAÚJO et al., 
2014, p. 1001). 
 

  A consulta pediátrica foi modificando suas características à medida que 

a saúde evoluía em seu conceito e a criança foi sendo reconhecida como sujeito 

social. Isso constitui o fato da necessidade do exercício de uma prática pediátrica 

específica para a faixa etária e demonstra a articulação da saúde com a história, 

cultura e a política de cada sociedade (SANTOS; RESENGUE; PUCCINI, 2012). 

  Em 13 de julho de 1990 foi promulgado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), por meio da Lei n. 8069/1990. Desde então, crianças e 

adolescentes foram reconhecidos como seres em desenvolvimento e que têm o 

direito a uma atenção prioritária na concepção de políticas pública (BRASIL, 2005).  

  O avanço alcançado na saúde brasileira com a criação do SUS, a partir 

da garantia da mesma como direito universal determinado pela Constituição de 

1988, e a elaboração do ECA levaram a uma conquista na saúde da faixa etária 
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pediátrica. O país, além disso, legitimou pactos, tratados e convenções 

internacionais sobre os direitos humanos da criança. Com esse conjunto de 

medidas:   

 
O país conquistou grande diminuição nas taxas de mortalidade infantil 
(menores de 1 ano) e de mortalidade na infância (menores de 5 anos), 
tendo com isso cumprido o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 
número quatro para 2015, com três anos de antecedência e com redução 
de 77%, uma das maiores do mundo. Também se observa admirável 
controle da morbimortalidade por doenças imunopreveníveis e diarreia, 
grande diminuição dos índices de desnutrição e melhora crescente nos 
indicadores de aleitamento materno (BRASIL, 2018, p. 7). 
 

  A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (Pnaisc), 

foi instituída por meio da Portaria GM/MS n. 1.130 de 05 de agosto de 2015. Sua 

concepção foi resultado de muitas discussões e debates, desde 2012, de vários 

grupos liderados pela Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM), do Ministério da Saúde. A sua elaboração contou com a 

participação de especialistas em Saúde da Criança, representantes dos conselhos 

estaduais e municipais de secretários de saúde e alguns grupos da sociedade civil 

(BRASIL, 2018). 

  Essa política é arquitetada com base em princípios, diretrizes e eixos 

estratégicos. Constituem seus oito princípios: o direito à vida e a saúde; a prioridade 

absoluta da criança; o acesso universal à saúde; a integralidade do cuidado; a 

equidade em saúde; o ambiente facilitador à vida; a humanização da atenção e a 

gestão participativa e controle social (BRASIL, 2018). 

  Suas nove diretrizes contemplam: a gestão interfederativa das ações 

de saúde da criança; a organização das ações e dos serviços na rede de atenção; a 

promoção de saúde; o fomento à autonomia do cuidado e da corresponsabilidade da 

família; a qualificação da força de trabalho do SUS; o planejamento e 

desenvolvimento de ações; o incentivo à pesquisa e à produção de conhecimento; o 

monitoramento e avaliação; e a intersetorialidade (BRASIL, 2015, art 5º apud 

BRASIL 2018). 

  A Pnaisc é ainda estruturada a partir de sete eixos. O eixo I trata do 

atendimento humanizado e de qualidade à gestação, ao parto, ao nascimento e ao 

recém-nascido. Uma rede de cuidados, a Rede Cegonha, que engloba atenção à 

saúde da mulher em sua vida sexual e reprodutiva desde a adolescência, os 
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cuidados na gestação com atenção ao pré-natal, a assistência ao parto com 

incentivo à autonomia da parturiente, segue-se com cuidados ao recém-nascido com 

a atenção ao cuidado especializado e uma alta hospitalar já vinculada à atenção 

básica, onde seguirão o binômio mãe-bebê (BRASIL, 2018). 

  O eixo II se refere à promoção ao aleitamento materno através de 

várias estratégias facilitadoras do mesmo. Além de promover uma alimentação 

saudável, principalmente na introdução alimentar de crianças até 2 anos de idade, o 

que é fundamental para a formação de hábitos saudáveis para toda a vida. O eixo III 

concerne a promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, 

denotando a importância da puericultura na Atenção Básica à saúde, inclusive com 

disponibilização e incentivo à utilização da Caderneta de Saúde da Criança 

(BRASIL, 2018). 

  O eixo IV diz respeito aos agravos prevalentes na infância e às 

doenças crônicas, com a preocupação em estratégias para diagnósticos precoces e 

seguimentos posteriores adequados. Já o eixo V tange sua atenção para a criança 

vítima de violência de toda natureza: sexual, física e psicológica, assim como as 

situações de abandono e negligência, faz a promoção da cultura da paz e arquiteta 

estratégias para prevenção de acidentes (BRASIL, 2018). 

  O eixo VI contempla a atenção à saúde de crianças com deficiência e 

as crianças em situações específicas, como indígenas, quilombolas, ribeirinhas e do 

campo, ou as crianças de maior vulnerabilidade como as que estão 

institucionalizadas, as que estão em situação de rua e as que vivem em situação 

precária com risco de desastres. O sentido principal do eixo visa a inclusão dessas 

crianças nas políticas públicas de saúde. Por fim, o eixo VII trata da vigilância e 

prevenção ao óbito infantil, fetal e materno, por meio dos comitês de mortalidade, 

são investigadas as causas do desfecho e são estabelecidas estratégias para a 

prevenção na mortalidade materno-infantil (BRASIL, 2018). 

   O Brasil tem desafios complexos a serem superados advindos de 

vários fatores: a mudança do perfil epidemiológico com o envelhecimento da 

população, a maior demanda em patologias crônicas, o surgimento de novos 

agentes infecciosos, o ressurgimento de doenças infecciosas que outrora estiveram 

controladas, o aumento na violência urbana. Além disso, o vultuoso número de 

partos cesarianas, as altas taxas de prematuridade, a obesidade infantil e as 

condições sanitárias precárias das aglomerações urbanas. Todas essas dificuldades 
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elencadas demonstram a necessidade de pôr em prática as diretrizes, os princípios 

e eixos do Pnaisc para o benefício em prol da saúde da criança e consequente 

melhoria da saúde do país (BRASIL, 2018).  

  Fica evidente a necessidade em modificar o modelo de saúde que 

privilegia o paradigma assistencial da atenção secundária e terciária, com os 

recursos destinados prioritariamente ao tratamento de problemas já instalados, sem 

se preocupar em investir na raiz do problema e mesmo na prevenção para que ele 

nem ocorra. 

  A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro contato do cidadão 

com o SUS, o nível de atenção em saúde mais próximo da comunidade e de onde 

toda a articulação da rede de saúde deve ser germinada. Portanto: 

 
[...] tendo em vista que existem diferentes decodificações de APS. A 
interpretação mais restrita da APS seletiva a entende como um programa 
específico destinado a populações e regiões pobres, às quais se oferta um 
conjunto restrito de tecnologias simples e de baixo custo, sem 
possibilidades de acesso a tecnologias de maior densidade. A interpretação 
da APS como o nível primário do sistema de atenção à saúde concebe-a 
como o modo de organizar e fazer funcionar a porta de entrada do sistema, 
enfatizando a função resolutiva desses serviços sobre os problemas de 
saúde mais comuns. E a interpretação mais ampla da APS como estratégia 
de organização do sistema de atenção à saúde que a compreende como 
uma forma singular de apropriar, recombinar, reorganizar e reordenar todos 
os recursos desse sistema para satisfazer às necessidades, demandas e 
representações da população, o que implica a inserção da APS em Redes 
de Atenção à Saúde (RAS) (MENDES, 2015, p. 15). 
 

  Coexistem, na prática, esses três conceitos de APS explanados acima, 

essa é a prática vigente no país e um objetivo da luta na consolidação do SUS é 

justamente o exercício da APS se enquadrando no terceiro conceito, como 

organizadora do SUS, atuando em redes, nas Redes de Atenção à Saúde (RAS), 

suprindo 90% da demanda em saúde, estruturando as referências e 

contrarreferências aos níveis secundários e terciários de atendimento (MENDES, 

2015). 

  Os atributos da APS são divididos em quatro essenciais – o primeiro 

contato, a continuidade, a integralidade e a coordenação. Além dos três atributos 

derivativos que são: centralização na família, orientação para a comunidade e a 

adequação cultural (STARFIELD, 2002). 

  Conhecer a definição de APS e seus reais atributos permite diferenciar 

do que seria uma atenção mínima à saúde. O conceito de saúde integral ao 
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indivíduo, denota à APS seu papel fundamental para a prosperidade na saúde da 

infância. É importante frisar que “[...] a maior parte das intervenções preventivas e 

curativas dirigidas aos problemas mais prevalentes na infância é tecnologicamente 

simples, dispensando cuidados hospitalares.” (HARZHEIM; STEIN; ÁLVAREZ-

DARDET, 2004, p. 27). Uma APS que exerce bem sua função leva a melhoria nos 

indicadores de saúde. 

  Apesar do progresso conquistado na saúde infanto-juvenil com 

importante redução na mortalidade infantil, ainda se tem muito a evoluir no cuidado 

com a criança e ao adolescente. O atendimento voltado para a doença e para o 

indivíduo, no caso a criança, deve ser modificado para o modelo de atenção voltado 

à constituição de redes de atendimento, com a inserção da família e do atendimento 

integral ao paciente e o seu entorno, numa preocupação também com a promoção 

de saúde (ARAÚJO et al., 2014). 

  Corroboram com essa ideia:  

 
[...] as práticas exercidas atualmente nos serviços de APS não avançam na 
integralidade do cuidado, segundo a concepção do “ser criança” como 
sujeito de direitos, com reconhecimento e respeito ao universo infantil, que 
deve ser diferenciado do pequeno adulto, futuro trabalhador (SANINE; 
CASTANHEIRA, 2018, p. 212). 
 

  A efetividade do trabalho da APS é diretamente proporcional à 

qualidade da sua gestão, vários fatores influenciam no sistema organizacional do 

serviço que são a maior parte devido ao projeto técnico-político dirigente. A gerência 

municipal, por meio do secretário municipal de saúde e a gerência local da APS, 

exercida pelo gestor da unidade, que define toda a articulação e organização da 

rede. Esses cargos são influenciados pela política com as mudanças nos planos de 

cada governo que se inicia, o que leva à falta de seguimento de trabalhos iniciados 

ou até perda de trabalho já concluído, isso reflete diretamente nos indicadores de 

qualidade, quando estes são avaliados (SANINE et al., 2021).   

  Em um estudo sobre a influência da gestão municipal na organização 

da atenção primária de atendimento à saúde da criança no interior paulista, foi 

evidenciado uma qualidade ruim na atenção à criança quando avaliados medidas 

tipicamente preconizadas como “[...] avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, 

diagnóstico e acompanhamentos das insuficiências respiratórias agudas, hidratação 

por via venosa ou a aplicação de penicilina benzatina.” (SANINE et al., 2021, p. 9). 
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  A falta de constância nos serviços, sem investimento em melhorar 

progressivamente a execução das ações da APS é notada, por exemplo, em um 

outro estudo comparativo de indicadores para avaliar a organização da assistência 

primária à saúde da criança no interior de São Paulo. Foram comparados os anos de 

2007, 2010 e 2014, evidenciado uma melhoria na maior parte dos indicadores de 

2010 em relação à 2007, todavia houve manutenção ou piora em 2014, quando 

comparado à 2010. Segundo os autores da pesquisa, mesmo com as limitações 

metodológicas do estudo, isso demonstra o hiato entre a teoria e a prática 

efetivamente realizada: 

 
[...] mesmo diante de vários documentos que orientam a atenção à saúde 
da criança, o modo como sua oferta vem sendo praticada nos serviços de 
atenção primária à saúde da região estudada, muitas vezes, ainda não 
correspondem ao modelo preconizado pelas políticas públicas, 
particularmente quando se pensa na atenção integral que deveria articular e 
integrar as ações de promoção, prevenção e assistência, sobressaindo a 
necessidade de mais esforços em relação à integralidade da saúde da 
criança (SANINE et al., 2018, p. 12). 
 

  A Estratégia de Saúde da Família (ESF) iniciou no Brasil em 1994 

como Programa de Saúde da Família (PSF), no intuito de melhorar o primeiro 

acesso do usuário ao sistema de saúde na atenção primária, além de atender aos 

demais atributos da APS. Após anos de sua implantação no país, nota-se uma 

redução nas internações por condições sensíveis à atenção básica. Em 2006 este 

programa perdeu seu caráter temporário para se tornar permanente na política de 

saúde nacional, modificando de nome para ESF (PINTO; GIOVANELLA, 2018).  

  A ESF é um mecanismo importante que leva atenção básica à 

população cadastrada naquela região correspondente à sua área de abrangência, 

com atendimento à saúde da criança. Em Teixeiras - MG, foi avaliada a assistência 

pediátrica exercida pela ESF do município, por meio de um estudo com três 

dimensões: estrutura, processo e resultado. Interessante salientar que na amostra 

participaram usuários do sistema e profissionais de saúde que atuam nele. O 

desfecho da pesquisa mostra uma atenção à saúde da criança ainda fragmentada, 

mas com avanços e melhorias na organização do sistema. Há poucas ações 

preventivas e de promoção de saúde para o público infantil, funcionando muitas 

vezes a ESF como um suporte ao hospital (COSTA et al., 2011). 
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  Uma pesquisa feita em Montes Claros - MG, para avaliação da 

percepção dos cuidadores quanto aos atributos da APS na saúde da criança, foi 

realizada exclusivamente com famílias cadastradas na ESF, moradoras da zona 

urbana da cidade. Como resultado trouxe a ESF como serviço de referência aos 

cuidados da criança para a maior parte dos entrevistados, mas na avaliação 

individual de cada atributo, somente a longitudinalidade e a integralidade obtiveram 

escore satisfatório. O atributo orientação comunitária teve melhor escore que a 

orientação familiar. Um fator que os autores destacam que visita domiciliar, 

característico da ESF, leva a melhor efetividade na orientação comunitária (LEÃO; 

CALDEIRA; OLIVEIRA, 2011). 

  Em um estudo realizado numa cidade da região metropolitana de 

Curitiba - PR, notou-se diferença na qualidade quando foi feita uma comparação da 

exequibilidade de atributos da APS em relação à saúde da criança em Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) tradicionais e Unidades de Estratégia de Saúde da Família 

(ESF). As UBS tradicionais não alcançaram escores de Atenção Primária nos 

atendimentos infantis, já as ESF dessa região estavam mais de acordo com 

melhores escores no geral. Mesmo as ESF se deparam com dificuldades com a 

escassez de profissionais médicos e outros componentes da equipe de saúde, que 

ainda tem em sua formação o modelo centrado no trabalho hospitalar e 

especializado, levantando a discussão sobre a necessidade de mudança nas bases 

curriculares da formação desses profissionais (OLIVEIRA; VERÍSSIMO, 2015). 

  A formação médica e dos demais profissionais da área da saúde é um 

tema para discussão à parte, com a necessidade de formação acadêmica que se 

baseie e valorize a importância da atenção primária com o benefício na relação do 

atendimento em saúde. É válido refletir: 

 
A medicina contemporânea, incluindo a pediatria, deve privilegiar 
sentimentos e valores dos pacientes, de seus familiares e dos profissionais 
de saúde, todos sujeitos envolvidos de forma compartilhada na recuperação 
da saúde e no estímulo à reflexão em conjunto para as tomadas de 
decisões necessárias, ou seja, a democratização da relação médico-
paciente (SANTOS; RESENGUE; PUCCINI, 2012, p. 5). 
 

  Pesquisa realizada de forma similar, buscou estimar qual seria o 

melhor desempenho entre os moldes assistenciais de oferta de APS, quanto aos 

atributos essenciais e derivados, direcionada para a criança, comparando: a UBS 
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tradicional, as unidades de ESF e as unidades que possuem os dois modelos, 

chamadas UBS mistas. O cenário dessa pesquisa foram três municípios distintos, 

sendo Cascavel - PR (UBS tradicionais), Londrina - PR (UBS mista) e João Pessoa - 

PB (unidade com ESF). O desfecho demonstrou superioridade, estatisticamente 

significativa, nos escores satisfatórios e essenciais à APS do modelo de UBS mista. 

Embora deva ser levado em consideração as diferenças regionais dos municípios 

pesquisados, o estudo pode prognosticar que as falhas detectadas em cada modelo 

de atenção possam ser supridas quando se institui um modelo misto de atenção no 

desempenho de cuidado à saúde infantil. Sugerem os autores: 

 
Diante disso, faz-se necessário refletir acerca das especificidades de cada 
modelo em relação às dimensões da APS, que podem estar contribuindo 
para qualificar a atenção à saúde da criança no modelo de UBS mista, bem 
como da implementação dos modelos nas diferentes regiões brasileiras, 
cujas especificidades podem estar comprometendo a atenção à criança 
(SANTOS, N. C. C. B. et al., 2018, p. 9). 
 

  Essa amostra da pesquisa citada anteriormente, foi avaliada quanto 

aos atributos orientação familiar e orientação comunitária nos três tipos de UBS – 

tradicional, ESF e mista. No caso destes quesitos o resultado do estudo demonstrou 

que os três modelos de UBS não apresentaram escore satisfatório nesses atributos 

avaliados. Todavia, ficou demonstrado que as unidades que atuam com ESF, seja 

exclusiva ou nas unidades mistas, apresentam escores melhor nos atributos de 

orientação familiar e comunitária (SANTOS, N. C. C. B. et al., 2016). 

  Um estudo de abordagem qualitativa foi realizado em Cascavel - PR 

para identificar um dos atributos da APS - o acesso para a resolução de problemas 

de saúde em menores de um ano, baseado em relato de seus cuidadores. A 

população pesquisada se tratava de crianças atendidas em Unidades de Pronto-

atendimento (UPA), sendo inclusive uma das questões despertadas o fato de 

estarem procurando a UPA, mesmo sendo os problemas infantis, em sua grande 

maioria de fácil resolução na APS. A conclusão do trabalho foi o relato de obstáculos 

elencados pelas famílias entrevistadas, na resolução do problema de saúde da 

criança por dificuldade ao acesso na APS. 

  Foi interessante a discussão dessa pesquisa, que trouxe quatro temas 

após a transcrição das entrevistas realizadas. O primeiro seria o aconselhamento 

familiar em orientar o cuidador a levar a criança ao pronto-socorro, que origina da 
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questão cultural da sociedade de resolução imediata dos problemas com a procura 

inicial do pronto-atendimento ao invés da atenção primária. Além dos próprios 

sistemas de saúde ainda priorizarem muito aos atendimentos de urgência e 

emergência. O segundo tema foi a queixa de falta de acolhimento no primeiro 

contato na UBS, ratificando a importância da boa receptividade do paciente e sua 

família na APS por toda a equipe. O terceiro tema citado nas entrevistas foi a 

presença da classificação de risco, nesse caso as autoras frisam a necessidade de 

treinamento, pois essa classificação, por vezes elogiada, foi criticada, devido em 

vários casos não seguir protocolos e foi considerado como prioridade no 

atendimento apenas a hipertermia. E por fim, como quarto tema, foi discutido as 

barreiras que impedem o acesso à APS, tanto geográficas como funcionais (SILVA; 

VIEIRA, 2014). 

  O melhoramento na saúde da criança e do adolescente que vem 

ocorrendo desde a década de 1990 é traduzido nos números de avaliação da saúde 

pública como a mortalidade infantil e a mortalidade na infância. A história da saúde 

da criança confirma a importância da puericultura, hoje praticada não só pelo 

pediatra, mas pela equipe multidisciplinar na APS (SANTOS; RESENGUE; 

PUCCINI, 2012). 

  Os estudos encontrados sobre a avaliação dos atributos da APS em 

relação à saúde da criança mostram que é necessária uma evolução no sentido de 

melhorar para que seja atingido escores satisfatórios. A inclusão da família no 

cuidado integral da saúde da criança é primordial para o êxito. Deste modo:  

 
[...] faz-se necessário ampliar o olhar para a criança, com concepções 
macro e micropolíticas dos planejadores e gestores do cuidado em saúde, a 
fim de concretizar ações interdisciplinares para garantir a integralidade e 
efetividade da atenção à saúde infantil (REICHERT et al., 2016, p. 126). 
 

  Há muito o que caminhar na solidificação da APS com seus atributos e 

consequente melhora no atendimento à criança. A Pnaisc é uma política que tem o 

objetivo na promoção de saúde, prevenção de agravos e proteção social da criança, 

desde a sua concepção intraútero. Executar essa política é cuidar do direito de 

cidadania da criança e do adolescente, com benefícios notórios para toda a saúde 

pública e o futuro do país.  
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4 A RELAÇÃO ENTRE A COVID-19 E A UTILIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
  Em dezembro de 2019, iniciou-se de forma localizada, uma 

enfermidade identificada como uma pneumonia devido à infecção por um novo 

Coronavírus – o SARS-CoV-2, em Wuhan na província de Hubei na China. A doença 

foi perdendo seu caráter local e a disseminação de forma rápida e assustadora 

seguiu atingindo todos os continentes. Destarte, em 11 de março de 2020 foi 

declarado estado de Pandemia em virtude da Covid-19 pela OMS (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2020a).  

  Para tentar conter a disseminação do vírus e os casos da Covid-19, 

foram orientadas pela própria OMS medidas sanitárias e de isolamento social. 

Baseados nessas recomendações vários países adotaram medidas restritivas na 

circulação das pessoas e até mesmo a restrição máxima, denominada de Lockdown. 

No Brasil, essa limitação na circulação de pessoas não foi uniforme, variando o grau 

de maior ou menor isolamento social entre os estados e municípios, conforme o 

controle ou avanço da doença.  

  As modificações no cotidiano social para a prevenção da infecção e o 

objetivo de mitigar a pandemia geraram várias consequências na sociedade, 

incluindo na utilização dos serviços de saúde. Com base nisso, pode-se, 

possivelmente, inferir que a pandemia leva a aumento de mortalidade direta, pelo 

óbito causado pelo vírus, e indiretamente pelas alterações, secundárias à pandemia, 

no sistema de saúde, na economia e no convívio social (ROBERTON et al., 2020).  

  Os autores supracitados fizeram um estudo, ainda nos primeiros meses 

da pandemia em 2020, sobre uma projeção de aumento da mortalidade materno-

infantil pela redução em intervenções essenciais da assistência básica à esta 

população, como a anticoncepção, o pré-natal, os cuidados de rotina em 

puericultura, o tratamento de doenças da infância, a suplementação vitamínica e 

imunoprevenção. Essa redução na assistência poderia ocorrer pela falta de 

profissionais, falta de insumos e pelo medo da população em sair de casa 

(ROBERTON et al., 2020).   

  Serviços de saúde funcionantes, principalmente a atenção primária, 

apresentam um caráter preventivo, curativo, com um papel reabilitador e promotor 
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da saúde. O fato de não funcionarem adequadamente é ruim, não só para o 

indivíduo, mas para toda a sociedade, pois há perda na saúde, no desenvolvimento 

humano e na produtividade econômica. A pandemia modificou as prioridades nos 

sistemas de saúde em todo o mundo, com o aumento da necessidade de 

investimento no setor terciário, falta de profissionais, falta de equipamentos de 

proteção individual e insumos hospitalares e medicamentos em consequência da 

grande demanda (KHETRAPAL; BHATIA, 2020). 

  Mesmo em países já desenvolvidos, o reflexo da pandemia nos 

sistemas de saúde foi de grande monta e ainda demorará um tempo indeterminado 

para que se saiba o real impacto e a sua recuperação. Um exemplo seria o sistema 

de saúde inglês, que já era um modelo para vários países e hoje se depara com os 

desafios causados pela pandemia, seus líderes almejam mudanças na sua 

legislação atual para atender essa demanda do sistema (ALDERWICK et al., 

2021). 

  A perda econômica derivada da pandemia ficou mais acentuada em 

países pobres ou em desenvolvimento. E mesmo nos países desenvolvidos, as 

pessoas mais vulneráveis são as que sentem o pior efeito da recessão econômica. 

Essa mudança ou perda da renda familiar causa piora na alimentação com 

desnutrição e maior susceptibilidade a várias enfermidades. Uma pesquisa realizada 

na África do Sul para avaliar a saúde antes e durante a pandemia, demonstrou uma 

piora significativa em quem já tinha uma saúde ruim, que no caso, seria o africano 

pobre. Nos resultados ficaram evidentes que a raça, a renda e a experiência de 

fome foram os fatores determinantes pela piora na saúde (NWOSU; OYENUBI, 

2021).  

  Em todo o mundo ocorreu uma priorização em disponibilizar leitos de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dada a gravidade dos casos de infecção pelo 

coronavírus. Todavia a APS tem seu importante papel durante a pandemia, visto que 

a maior parte dos casos são de sintomas leves, por isso destaca:  

 
Apostar naquilo que é a alma da atenção primária, como o conhecimento do 
território, o acesso, o vínculo entre o usuário e a equipe de saúde, a 
integralidade da assistência, o monitoramento das famílias vulneráveis e o 
acompanhamento aos casos suspeitos e leves, é estratégia fundamental 
tanto para a contenção da pandemia, quanto para o não agravamento das 
pessoas com Covid-19. À APS caberá também abordar problemas oriundos 
do isolamento social prolongado e da precarização da vida social e 
econômica, como transtornos mentais, violência doméstica, alcoolismo e 
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agudização ou desenvolvimento de agravos crônicos, cujas consequências 
são de difícil previsão, exigindo cuidados integrados longitudinais (SARTI et 
al., 2020, p. 2). 
 

  Uma nova realidade no campo da saúde, que teve sua utilização 

disseminada pela pandemia foi a utilização dos serviços de telessaúde. Uma forma 

nova de contato para manter a relação médico-paciente, que durante a pandemia 

auxilia por exemplo no controle da ansiedade causada pela infecção em várias 

pessoas, devido ao medo da gravidade ou morte pela doença. Além de ser uma 

forma de monitoramento de casos leves e moderados, evitando a superlotação das 

unidades de saúde. É importante que a sociedade tenha consciência de que não é 

um tipo de atendimento utilizável em todos os casos, auxilia muito no caso de 

pacientes com doenças crônicas para revisão e atualização do tratamento, mas 

devem ser utilizadas com cautela para quadros agudos, não sendo indicada, 

principalmente para pacientes críticos (GREENHALGH et al., 2020). 

  A telemedicina pode contribuir em muito com os sistemas de saúde do 

país de uma maneira geral, um exemplo, seria o fato de levar até o interior a 

oportunidade de uma consulta com especialistas diversos, em cidades que provém 

apenas de um médico geral, isso supriria demandas reprimidas. A agregação das 

teleconsultas à APS poderia trazer benefícios ao SUS, como a facilidade do primeiro 

contato do paciente com a rede, maior resolubilidade em demandas de consultas 

simples, melhor ordenação do fluxo de forma a reduzir a sobrecarga nos locais de 

atendimento de urgência e emergência, que em grande parte do tempo ficam 

superlotados de pacientes com problemas que seriam demanda da APS.  

  Mas para que a telemedicina seja exitosa, necessita de bom 

funcionamento, sua empregabilidade no SUS exige o dispêndio de recursos por 

parte do Ministério da Saúde direcionado para essa prática, como refere Sarti et al. 

(2020) sobre o investimento necessário: “[...] tanto na garantia de acesso à internet 

nas unidades de saúde, [...], quanto na obtenção de computadores e telefones, 

fundamentais para o estabelecimento de uma comunicação satisfatória.” 

  Os autores ainda ponderam que: 

 
Por outro lado, a desconfiança de alguns profissionais em relação a esta 
modalidade de atendimento, a falta de um prontuário eletrônico que tenha a 
interface com o e-SUS e a impossibilidade de emissão de receitas e 
solicitação de exames, devidamente assinadas eletronicamente e 
reconhecidas, são barreiras que precisam ser superadas, acrescentando a 
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necessária e urgente revisão dos marcos legais que sustentam a prática da 
telemedicina no Brasil (SARTI et al., 2020, p. 3). 
 

  O papel da APS na pandemia é limitado no atendimento de casos 

moderados e graves, mas é importante organizador da rede, com auxílio do 

monitoramento dos casos leves. Ainda exerce seu papel social na comunidade 

adjunta, com a divulgação de maneiras de prevenção da doença e o auxílio na 

distribuição de recursos conquistados para alívio das mazelas deixadas pela crise 

econômica secundária à pandemia. No caso de unidades da ESF, os agentes 

comunitários de saúde (ACS) têm importante papel em destacar as famílias de maior 

vulnerabilidade socioeconômica (DAUMAS et al., 2020). 

  No enfrentamento de uma pandemia de tamanha monta como a 

provocada pelo coronavírus, é notório a importância do SUS. Conquanto, há a 

necessidade de mais artifícios para seu financiamento, haja vista o déficit de anos 

causado pelo subfinanciamento do SUS, e agora há ainda maior demanda de 

recursos. A gestão de uma crise sanitária como essa, depende além do provimento 

de leitos de UTI e recursos hospitalares, uma organização no fluxo de toda a rede 

com a devida valorização das atribuições da APS e o seu papel crucial no 

enfrentamento da pandemia (DAUMAS et al., 2020).  

  A sobrecarga tão prematura dos sistemas de saúde no nível 

especializado, como ocorre em situações caóticas tal qual em epidemias de outrora, 

e agora numa pandemia, ratifica o mal emprego de recursos, direcionados em sua 

maior parcela para a alta complexidade, sem a devida valorização do nível primário, 

que poderia absorver várias dessas demandas, se fosse devidamente preparado 

para isso (FARIAS et al., 2020). 

  O papel da vigilância em saúde é fundamental na saúde de um país, 

ainda mais numa pandemia, porque é importante para o planejamento e execuções 

de medidas para controle da infecção, por meio da coleta dos dados e análise dos 

mesmos.  

Prado et al. (2021) realizaram uma pesquisa de revisão na literatura, 

sobre as medidas de vigilância em saúde e a integração com a APS em vários 

países, que possuem diferentes sistemas de saúde para o enfrentamento da 

pandemia: África do Sul, Argentina, Austrália, China, Coreia do Sul, Cuba, Estados 

Unidos da América, França, Itália, Índia, Reino Unido e Singapura. Os autores 

encontraram estratégias diferentes de utilização de ações de vigilância ativa e 
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vigilância passiva nestes países pesquisados. Foi observado que, ainda que cada 

país tenha um modelo de gestão em saúde, também a sua cultura, com estilos de 

vida diferentes e a ocupação territorial distinta, influenciam na vigilância em saúde. 

Eles destacam que países que seguem moldes hospitalocêntricos, mesmo que 

tenham sistemas empoderados de vigilância, apresentam menor resolutividade para 

a população vulnerável. Em contrapartida, modelos focados na APS são mais 

ligados à comunidade e têm maior efetividade em vigilância. Com isso concluem: 

 
[...] que os serviços de vigilância não podem operar isoladamente e 
precisam ser integrados aos sistemas públicos de saúde existentes. O uso 
de tecnologias digitais inovadoras e o compartilhamento de dados, apesar 
de potencializarem um efetivo controle, apresentam limitações para o 
enfrentamento da pandemia de Covid-19, por constituírem intervenções 
verticais baseadas nas práticas tradicionais de notificação, registro e 
investigação de casos de doenças infecciosas e vigilância sindrômica, 
persistindo na consequente desarticulação em relação às ações 
desenvolvidas na atenção primária, que abarcam 80% dos casos mais 
leves da doença. Ao passo que as ações de vigilância à saúde 
abrangentes e multissetoriais integradas com a APS, mostraram-se 
resolutivas e capazes de ofertar um monitoramento contínuo de todos os 
problemas de saúde que afetam a população, inclusive pós-pandemia 
(PRADO et al., 2021, p. 2853-2854). 
 

  Todos os grupos populacionais tiveram suas vidas afetadas pela 

pandemia. As pessoas consideradas como grupo de risco vivem o misto de serem 

os mais atingidos pelas formas graves e maior mortalidade, juntamente com a 

deficiência no acesso aos serviços de saúde, devido à toda logística implantada para 

controle dos casos. O grupo de gestantes e puérperas, inicialmente, não foi 

considerado com risco diferenciado para a infecção pelo coronavírus, talvez pelo 

número baixo de gestantes nos países inicialmente acometidos pelo SARS-CoV-2, 

mas posteriormente foi incluído como tal, devido a maior morbidade e mortalidade 

da doença nessas mulheres (SOUZA; AMORIM, 2021).  

  Em um artigo que discute a mortalidade materna pela Covid-19 no 

Brasil, Souza e Amorim (2021) comparam os resultados de estudos brasileiros com 

os de outros países, evidenciam o aumento e gravidade da doença em gestantes e 

puérperas, todavia em países desenvolvidos não foi demonstrado o maior risco de 

morte materna, o qual diferencia dos países de baixa e média renda, incluindo o 

Brasil, que apresentou alta letalidade nesse grupo, o que seria consequência de 

lacunas graves do sistema de saúde somados aos aspectos sociais ligados à saúde. 
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Eles ainda reiteram: 

 
[...] a maior mortalidade em gestantes no Brasil se deve a problemas 
crônicos da assistência à saúde da mulher no país, como recursos 
insuficientes, baixa qualidade pré-natal, leitos disponíveis menores que a 
real necessidade, dificuldade no acesso aos serviços, disparidades raciais e 
violência obstétrica (SOUZA; AMORIM, 2021, p. S259). 
 

   Mulheres grávidas tiveram a rotina de pré-natal e a assistência ao parto 

modificadas, inclusive com muitos serviços excluindo o acompanhante no parto, com 

intuito de evitar redução de pessoas circulando nas dependências hospitalares para 

redução do risco de contaminação de pacientes e dos profissionais ali envolvidos. 

As dúvidas sobre a evolução clínica da gestação, o medo de contaminação do seu 

bebê, a restrição ao pré-natal com dificuldades para consultas e realização dos 

exames indicados, são todos fatores que causam ansiedade e aumentam o risco de 

depressão pós-parto, denotando a dificuldade de gestar durante a pandemia 

(ESTRELA et al., 2020). 

  A atuação da APS no atendimento às gestantes e puérperas é crucial e 

deve manter a rotina de pré-natal, com a possibilidade do acompanhamento por 

telessaúde nos casos de mulheres infectadas ou com suspeita de infecção. A equipe 

de atendimento tem a incumbência de orientar sobre medidas sanitárias de 

prevenção de contágio e dar apoio no sentido de esclarecer dúvidas sobre os medos 

existentes (ESTRELA et al., 2020). 

  A assistência à saúde deficiente, principalmente no pré-natal, aliado ao 

risco da maior gravidade da doença na gestação, acarreta também no número de 

nascimentos prematuros. Os cuidados em saúde dos bebês nascidos precocemente 

também estão inclusos no rol de sistemas de saúde com reflexos da pandemia.  

  Uma pesquisa qualitativa realizada por Reichert et al. (2022), na 

Paraíba, mostra as repercussões da pandemia no cuidado aos bebês prematuros. 

Os motivos de repercussão na assistência se devem à sobrecarga dos profissionais 

devido ao afastamento de integrantes da equipe de trabalho, desativação temporária 

da unidade Canguru, ausência de acompanhamento do prematuro na RAS, medo 

materno de exposição do lactente, que é de maior risco, à contaminação da doença 

e por questões de dificuldade socioeconômica pela restrição ao deslocamento até o 

atendimento. Como estratégia para organização e manutenção do fluxo de 

atendimento a esses pacientes durante a pandemia foi realizado: maior 
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espaçamento entre as consultas, para redução de pessoas atendidas no dia, adoção 

do acompanhamento por telefone, aumento das medidas sanitárias e cumprimento 

das normas da vigilância sanitária local. Esse desajuste no atendimento ao bebê 

prematuro denota o risco de redução de vínculo entre as famílias e o serviço, o que 

pode acarretar descontinuidade do acompanhamento de puericultura desses 

pacientes, que é tão essencial na redução da morbimortalidade ao qual esse público 

está suscetível; e risco de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, já que a 

estimulação nas fases iniciais da vida é crucial para aproveitar a plasticidade 

cerebral.  

  Muitas famílias reconhecem essa importância e tentam superar todas 

as dificuldades impostas pela pandemia para a manutenção do seguimento do seu 

filho. Por consequência as autoras frisam: “O novo contexto, desafiador e repleto de 

incertezas, impôs aos familiares e profissionais adaptações para garantia de um 

cuidado qualificado e efetivo ao lactente prematuro.” (REICHERT et al., 2022, p. 7). 

  Tal qual ocorre com o seguimento de crianças nascidas prematuras, a 

pandemia também alterou a rotina de puericultura de todas as faixas etárias. Houve 

uma alteração direta no modo de viver das pessoas, incluindo os serviços de saúde 

eletivos, no intuito de evitar a propagação do vírus. Uma prática em saúde que foi 

acometida pelas medidas adotadas como prevenção à pandemia foi a vacinação 

infantil de rotina (SATO, 2020). A Academia Americana de Pediatria (AAP) orienta e 

estimula a manutenção dos serviços de rotina no atendimento à criança durante a 

pandemia, inclusive com a importância da manutenção da práxis das imunizações 

de todas as idades (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2021).  

  A queda na cobertura vacinal é uma preocupação compactuada por 

autoridades de saúde de vários países, devido ao reflexo na vacinação pediátrica 

com a iminência de ressurgimento de casos de doenças imunopreveníveis que estão 

controladas, mas que exigem alta cobertura vacinal para se manterem como tal 

(NELSON, 2020). A OMS emitiu um documento em maio de 2020 (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2020b), alertando do perigo da interrupção da vacinação infantil 

de rotina, bem como das campanhas de vacinação, uma vez que aproximadamente 

80 milhões de crianças estariam suscetíveis a contraírem doenças como Difteria, 

Sarampo e Poliomielite. 

  Com a manutenção da pandemia ao longo desses anos, esforços 

mundiais estão sendo feitos para o retorno de taxas de cobertura vacinal como na 
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era pré-pandêmica (CHANDIR; SIDDIQI, 2021). Na Semana Mundial da Imunização, 

em 2021, a OMS juntamente com o Fundo das Nações Unidas para Infância 

(UNICEF) e a Aliança das Vacinas (Gavi) clamaram por uma labuta global em prol 

do retorno da vacinação infantil conforme os calendários básicos de cada país e a 

execução de campanhas para atualizar os cartões de crianças em déficit com sua 

imunização preconizada para a idade. Isso devido à lentidão dos países na atuação 

nessa prática, colocando em risco milhões de pessoas. Na ocasião, uma pesquisa 

feita pela OMS, cerca de 37% dos países ainda estavam com os serviços de 

imunização de rotina paralisados (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021a).  

  No Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) em conjunto com 

a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) manifestaram-se indicando e 

enaltecendo a manutenção da imunização infantil, durante a pandemia, sugerindo a 

adoção de estratégias para redução da disseminação da Covid-19, sem alterar a 

atualização vacinal das crianças (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES, [2020]). 

  Outro motivo de preocupação com a alteração do funcionamento dos 

serviços de saúde devido à pandemia, são os pacientes que vivem com Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Patologias como diabetes, hipertensão 

arterial, doenças respiratórias, doenças cardíacas e câncer, são patologias que 

exigem acompanhamento regular e tratamento contínuo para o bom controle clínico, 

levando à redução na morbidade. Além destas doenças citadas, a obesidade é 

também um fator de morbidade e mortalidade e que são fatores de risco de maior 

gravidade na infecção pelo Coronavírus. A busca pelo isolamento social para mitigar 

a pandemia, o deslocamento dos profissionais de saúde de serviços eletivos para 

atendimento em urgência e hospitais aos infectados, a alteração na mobilidade 

urbana com redução de transportes públicos, são fatores contribuintes que fizeram 

com que o funcionamento de serviços médicos reduzisse ou parasse, o que acarreta 

prejuízo preocupante no controle desses pacientes com DCNT (KLUGE et al., 2020). 

  Hábitos decorrentes do isolamento social como maior consumo de 

alimentos não saudáveis, álcool e tabaco, a ansiedade, a falta de exercícios físicos 

são condições que aumentam a descompensação das DCNT. A gestão pública deve 

buscar o controle da pandemia e não deixar de lado as estratégias para tratamento e 

prevenção de agudizações das DCNT (KLUGE et al., 2020).  
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  Malta et al. (2021) realizaram, no Brasil, um estudo entre adultos com 

doença crônica, a fim de quantificar a adesão ao distanciamento social e a utilização 

aos serviços de saúde no decorrer da pandemia em 2020. O desfecho do estudo foi 

que os pacientes com DCNT aderiram de forma consistente ao distanciamento 

social, que pode ser explicado pela vulnerabilidade e o pavor, em razão da condição 

crônica estar associada à maior morbidade e mortalidade pelo coronavírus. Todavia, 

foi também observado que esse grupo foi o que mais procurou os serviços de saúde 

e encontrou dificuldade para utilização dos mesmos. 

  À medida que a pandemia se prolonga, o mundo convive com o 

aumento de outras enfermidades, não só físicas, como as doenças não 

transmissíveis, mas também as mazelas geradas pelo contexto social, o que pode 

ser explicado no conceito de sindemia. As sindemias são caracterizadas pela 

interação de fatores biológicos e sociais, entre condições e estados que na sua 

interação aumentam a suscetibilidade de uma pessoa, prejudicando ou piorando os 

seus resultados de saúde. Grupos mais vulneráveis são os que mais sofrem com a 

infecção pelo Coronavírus e as consequências socioeconômicas geradas pelo 

combate a ela. O enfrentamento da Covid-19 não deve ser restrito a aspectos 

biomédicos, devem ser alvo das políticas para combate da doença o cuidado com as 

doenças não transmissíveis e as condições sociais que aumentam as disparidades 

na sociedade (HORTON, 2020). 

  Bispo Júnior e Santos (2021), descreveram um ensaio sobre a 

sindemia da Covid-19. Os autores destacam que por meio de uma abordagem 

sindêmica, os governos devem criar políticas que articulem as medidas clínicas, 

sanitárias, socioeconômicas e ambientais. Fica demonstrado uma convivência 

sinérgica da Covid-19 com três grupos: as DCNT, as doenças infecto-parasitárias e 

os problemas de saúde mental, todas essas interações são potencializadas por 

condições de vulnerabilidade social, ambientais e de baixo poder econômico. Um 

importante fato elencado pelos autores: 

 
Em relação à atenção ambulatorial especializada, esta deve ser fortalecida 
especialmente para o acompanhamento, tratamento e reabilitação das 
sequelas da Covid-19. Embora as repercussões biológicas da doença não 
sejam totalmente conhecidas, problemas respiratórios, neurológicos, 
osteomusculares e relacionados à saúde mental têm afetado pessoas que 
foram infectadas. Neste sentido, os sistemas de saúde devem buscar 
ampliar e facilitar o acesso aos serviços ambulatoriais especializados, aos 
serviços de fisioterapia e à rede de atenção psicossocial. Destaca-se ainda 
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a importância da integração destes serviços com a APS para garantia do 
cuidado integral e longitudinal (BISPO JÚNIOR; SANTOS, 2021, p. 10). 

 

  O SARS-CoV-2 se disseminou pelo mundo, levando a perdas em todos 

os sentidos para as pessoas. Famílias amargaram, e ainda amargam, as perdas de 

vidas que se foram, o sofrimento de internações prolongadas, a dor e os transtornos 

trazidos pelo distanciamento social. A recessão econômica levou à piora evidente da 

qualidade de vida, com maior impacto nos grupos que já eram mais vulneráveis. Os 

sistemas de saúde tiveram que se adaptar para conseguir suprir prioritariamente os 

casos com necessidade de tratamento hospitalar, com isso muitos serviços de 

atenção primária ficaram suspensos ou foram readaptados. A pandemia ou 

sindemia, como melhor denominação, ainda está em curso e os governos 

necessitam traçar estratégias para minimizar os martírios gerados por ela, no sentido 

de mitigar as infecções como também cuidar das sequelas físicas e psíquicas do 

pós-Covid. 
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5 VACINAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
  O nexo envolvendo saúde e desenvolvimento gera uma extensa 

discussão acerca do assunto. A relação da saúde com o desenvolvimento 

econômico denota um sentido restrito. Por exemplo, em seu relatório 

“Macroeconomia e saúde”, a OMS ressalta o valor de políticas públicas com o 

propósito de prosperidade em saúde e redução da pobreza, fundamentalmente 

porque uma população saudável tem maior expectativa de vida, maior disposição e 

leva, assim, a prosperidade econômica ao país (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2001).  

  Contudo, dialogar sobre desenvolvimento, deve ser sinônimo de um 

debate além da economia, seria incluir aspectos socioambientais no sentido de 

exercitar plenamente o potencial do bem-estar humano. No que tange um país 

continental como o Brasil, ainda tem a questão do desenvolvimento territorial, para 

vencer as desigualdades sociais (GADELHA; COSTA, 2013). 

  Em um artigo que discute o conceito de desenvolvimento por várias 

nuances, Oliveira (2002, p. 40) chama atenção para o fato de que: “O 

desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de mudanças e 

transformações de ordem econômica, política e, principalmente, humana e social.” 

  O conceito de saúde, além de ser simplesmente a ausência de doença, 

vai ao encontro dessa busca pelo bem-estar humano. E baseado nesse aspecto 

destacam os autores: 

 
Já em relação à saúde, destaca-se sua importância social (com forte 
impacto sobre as condições de vida e bem-estar da população) dado que é 
um bem público, um direito social e elemento estruturante do Estado de 
Bem-Estar Social brasileiro — uma vez que universalização desses direitos, 
marcando a desmercantilização do acesso, foi determinada na Constituição 
de 1988 (GADELHA; COSTA, 2013, p. 106). 
 

  O desenvolvimento, no sentido profuso, inclui o direito às conquistas e 

liberdades que levam à vivência com plenitude. Segundo Sen (2007, p. 17): “O 

desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades 

reais que as pessoas desfrutam.” O acesso a serviços de saúde e a toda ação em 

saúde que promova aumento da longevidade com prevenção de morbidade e 

mortalidade leva ao desenvolvimento.  
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  E ainda sobre liberdade e desenvolvimento refere:  

 
Oportunidades sociais são as disposições que a sociedade estabelece nas 
áreas de educação, saúde, etc., as quais influenciam a liberdade 
substantiva de o indivíduo viver melhor. Essas facilidades são importantes 
não só para a condução da vida privada (como por exemplo levar uma vida 
saudável, livrando-se de morbidez evitável e da morte prematura), mas 
também para uma participação mais efetiva em atividades econômicas e 
políticas (SEN, 2007, p. 56). 
 

  Para Arkeman (2014), o conceito mais amplo de desenvolvimento 

poderia originar no questionamento de qual razão se objetiva desenvolver e com 

quem é feito esse desenvolvimento. Assim o próprio autor responde: 

 
A equidade e a inclusão social deveriam ser os princípios que norteiam um 
processo de desenvolvimento, o qual se configuraria como um meio, como 
um conjunto de ferramentas; o fim desse processo – ou o seu começo! – 
seria o fortalecimento da cidadania, da democracia e da promoção dos 
direitos em uma esfera pública reflexiva, dinâmica e criativa (ARKEMAN, 
2014, p. 23).  
 

  O desenvolvimento social ajuda o ser humano a conquistar uma vida 

mais longeva e mais feliz. Possuir melhores condições de educação e saúde 

propiciam conquistas tão importantes quanto a prosperidade econômica, esse deve 

ser um foco das políticas públicas. Complementa Sen (2007, p. 334): “[...] os seres 

humanos não são meramente meios de produção, mas também finalidade de todo 

processo.” 

  Faz parte apenas da história recente do Brasil, notadamente a partir da 

Constituição de 1988, a instituição de políticas públicas universais, que ainda 

necessitam de muita evolução e solidificação para efetivar de fato os direitos das 

pessoas, não baseado apenas no assistencialismo. Urge a necessidade de vencer a 

cultura concentradora de renda, advinda desde os tempos coloniais, que contribui 

por ainda manter grande parte da população vivendo sem acesso às condições 

mínimas de moradia, saúde e alimentação (ZAMBAM; KUJAWA, 2017).  

  Seguindo essa vertente, Gadelha (2012, p. 8) escreve sobre o conceito 

de desenvolvimento e saúde: “Torna-se necessário que as energias mobilizadoras 

da sociedade brasileira sejam motivadas por novos projetos do País e a saúde é um 

reflexo mundial do tipo de sociedade desejada.” 
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  O país precisa progredir muito no sentido de alcançar um 

desenvolvimento social para seu povo. Diante da inviabilidade de eliminar as 

desigualdades, as políticas públicas devem ser direcionadas no intuito de reduzi-las. 

Importante lembrar que:  

 
Buscar essa redução é, também, requisito para que uma política pública 
possa ser considerada como social, já que nem toda ação governamental 
tem essa virtude apenas porque se situa em setores sociais como saúde, 
educação, previdência, habitação (VIANNA et al., 2001, p. 12). 

  

 Quando se fala em uma ação em saúde que na prática age 

diretamente permitindo uma melhora na qualidade de vida individual e coletiva da 

sociedade, há que se citar a vacinação. A imunização na infância, por exemplo, é 

responsável pela redução nas taxas de mortalidade infantil, todavia além de prevenir 

a morte precoce de uma criança, ela proporciona o direito à vida sem sequelas 

causadas por tais doenças. Gadelha et al. (2020, p. 2) afirma: “[...] o 

desenvolvimento de vacinas e o estabelecimento de estratégias globais de 

imunização contra enfermidades altamente infecciosas foram decisivas para a 

alteração radical no padrão de doenças que afetam a humanidade.” 

  A mortalidade na infância, que é a mortalidade em crianças menores de 

5 anos de idade, é um considerável indicador, que espelha a saúde de uma população 

e por conseguinte, o desenvolvimento dessa nação. Um estudo que analisou as taxas 

de mortalidade e as principais causas de morte na infância no Brasil entre 1990 e 

2015, demonstrou que houve uma evidente queda na mortalidade em menores de 5 

anos em todo o país. Essa conquista se deve, principalmente, às melhorias nas 

condições sanitárias e nutricionais, que reduzem as mortes por doenças diarreicas, 

assim como ao sucesso do PNI, com redução nas mortes por doenças 

infectocontagiosas pela eficácia da vacinação (FRANÇA et al., 2017). 

  É importante entender os indicadores de saúde e sua importância para 

o planejamento de políticas públicas. Segundo o livro sobre conceito e aplicações 

dos indicadores em saúde, a interpretação da taxa de mortalidade em menores de 5 

anos seria que:  

 
[...] expressa o desenvolvimento socioeconômico e a infraestrutura 
ambiental precários, que condicionam a desnutrição infantil e as infecções a 
ela associadas. O acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para 
atenção à saúde materno-infantil são também determinantes da mortalidade 
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nesse grupo etário. É influenciada pela composição da mortalidade no 
primeiro ano de vida (mortalidade infantil), amplificando o impacto das 
causas pós-neonatais, a que estão expostas também as crianças entre 1 e 
4 anos de idade. Porém, taxas reduzidas podem estar encobrindo más 
condições de vida em segmentos sociais específicos (REDE 
INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE, 2008, p. 118). 

 

  A maior causa dos óbitos em menores de 5 anos no Brasil concentra-

se no primeiro ano de vida, devido à grande contribuição de causas perinatais, o que 

denota a importância de políticas públicas em melhoria na assistência à gestação, 

ao parto e os cuidados neonatais (FRANÇA et al., 2017). Contudo, condições 

globais melhores de vida da população refletem nesse índice, como demonstrado 

num estudo que avaliou os fatores associados à mortalidade infantil no município de 

Joinville – SC, que é um município com elevado Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH). Neste estudo as autoras concluem que fatores biológicos passam a ter mais 

importância nos óbitos infantis e as causas evitáveis são reduzidas, justamente 

pelas melhores condições em saúde, educação, moradia e saneamento que a 

população goza no município, ratificados no elevado IDH do município 

(KROPIWIEC; FRANCO; AMARAL, 2017). 

  Um estudo realizado por Chang et al. (2018), para avaliar o impacto da 

equidade que as vacinas podem ter na prevenção de mortes e os benefícios 

econômicos nos países em desenvolvimento. Foi estimado o impacto diferencial na 

saúde, medindo as mortes evitáveis e o impacto econômico familiar, medindo o 

número de casos de adoecimento evitados, com 10 tipos de antígenos e suas 

vacinas correspondentes, em todos os quintis de renda, para 41 países de baixa e 

média renda. Como desfecho, a pesquisa indicou que os benefícios dessas vacinas 

se acumulariam predominantemente nos quintis de renda mais baixa. Alertando 

gestores políticos sobre o grande impacto na saúde e na distribuição econômica que 

as vacinas podem ter, assim, eles devem ver as políticas de vacinação como canais 

potencialmente importantes para melhorar a equidade em saúde. 

  Os autores ainda concluem que além do importante benefício para a 

saúde e a economia, deve-se destacar que esses benefícios podem ocorrer em 

grande parte entre os pobres. Os quintis mais pobres ganhariam mais com os 

programas de vacinas porque têm mais a ganhar, tanto em termos de saúde quanto 

econômicos. Com a redução da pobreza e a melhoria da equidade na agenda de 

desenvolvimento global, investimentos sustentados em vacinas podem dar uma 
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grande contribuição para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e a cobertura de saúde universal (CHANG et al., 2018). 

  Para que a vacinação tenha êxito em uma localidade, em termos de 

saúde pública, ou mesmo individualmente, na proteção do adoecimento e da morte, 

é necessário a cooperação da sociedade para que se atinja e mantenha altas taxas 

de cobertura vacinal. A maior parte das doenças só é efetivamente controlada ou 

eliminada atingindo altas cifras de cobertura vacinal. No Brasil, o PNI conseguiu 

esse mérito com sua atuação independente, sem sofrer grandes alterações com as 

trocas de governo (BRASIL, 2003). 

  A baixa cobertura vacinal leva a um malefício coletivo com surtos e 

epidemias e um prejuízo individual pelo acometimento da criança, privando-a da 

liberdade de não adoecer, sofrendo todas as consequências da enfermidade, 

inclusive com os riscos de sequelas que tais doenças poderiam provocar, ou efeitos 

adversos de seu tratamento. Além de uma sobrecarga ao setor de saúde, seja por 

consultas na atenção primária ou até internações, demandando do setor terciário da 

saúde. 

  O absenteísmo escolar seria outra consequência da infecção por 

doenças evitáveis com a vacina, no caso da não vacinação, acarretando baixo 

rendimento escolar. Ademais os próprios pais, muitas vezes faltariam ao trabalho em 

decorrência da necessidade do cuidado ao filho doente. Toda essa consequência da 

não vacinação foi exemplificada a seguir: 

 
Como podemos observar no recente surto de sarampo (em 2011), em São 
Paulo, com início em uma escola onde muitas crianças não haviam sido 
vacinadas por opção dos pais, a decisão de não vacinação de alguns pode 
representar um sério risco para a saúde de outros e um pesado ônus para 
nossos serviços de saúde, bastando verificar quantas doses de vacinas de 
bloqueio tiveram de ser aplicadas em consequência desse surto. As 
liberdades individuais devem ser comparadas aos benefícios públicos, e o 
bem-estar da comunidade deve ser anteposto aos desejos individuais” 
(LEVI, 2013, p. 57-58). 
  

  Apesar do inegável sucesso da vacinação, esse êxito é ameaçado pelo 

fenômeno da hesitação vacinal, que é a recusa por determinado imunobiológico ou 

por todos, mesmo estando disponível gratuitamente nos serviços de saúde 

(MACDONALD; SAGE WORKING GROUP ON VACCINE HESITANCY, 2015). A 

hesitação vacinal existe desde a criação das primeiras vacinas e está presente em 

todo o mundo e tem causas diversas. No Brasil, o evento mais famoso foi a “Revolta 
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da Vacina” que ocorreu em 1904 no Rio de Janeiro, devido a obrigatoriedade da 

vacinação de Varíola (LEVI, 2013). Essa questão da obrigatoriedade na vacinação 

inclusive levanta uma discussão ética sobre a liberdade individual perpassando uma 

benfeitoria coletiva (LESSA; SCHARAMM, 2015). 

  O amplo conceito de desenvolvimento aqui debatido denota que ele 

caminha no sentido de ser uma palavra plural, quando relacionado ao bem mais 

precioso que é a saúde. O objetivo de desenvolvimento de uma sociedade deve ser 

a busca pela vivência plena, gozando da liberdade de ter saúde, educação, moradia 

digna e um subsídio econômico. As políticas públicas devem ser voltadas para a 

melhoria de vida das pessoas com consequente prosperidade econômica do país, e 

não o contrário. A saúde deve ser o foco, no seu conceito mais amplo de bem-estar 

físico, psíquico e social. A vacinação é somente um ponto importante nesse 

caminho, dentre tantos outros na construção de uma sociedade saudável. 
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6 OBJETIVOS 
 
6.1 OBJETIVO GERAL 

 

Descrever a cobertura vacinal, durante a pandemia Covid-19, em 

crianças nascidas em 2016 residentes no município de Franca – SP e discutir as 

possíveis repercussões no desenvolvimento social. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  a) Descrever o perfil sociodemográfico das famílias entrevistadas de 

crianças nascidas em 2016 residentes no município de Franca – SP;  

b) Verificar a situação vacinal, em relação às doses das vacinas 

indicadas aos 4 anos conforme calendário do PNI;  

c) Identificar as falhas vacinais como atrasos e ausência; 

d) Demonstrar as variáveis associadas às falhas vacinais nessa faixa 

etária. 
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7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
7.1 TIPO DE PESQUISA 

 

  Trata-se de um estudo transversal descritivo com abordagem 

qualitativa e quantitativa. Os estudos mistos vêm sendo aplicados nas pesquisas na 

área da saúde com intuito de complementaridade na interpretação do fenômeno 

investigado (SANTOS, J. L. G. et al., 2017). Compactuando dessa ideia, neste artigo 

os autores descrevem: 

 
Um bom método será sempre aquele, que permitindo uma construção 
correta dos dados, ajude a refletir sobre a dinâmica da teoria. Portanto, 
além de apropriado ao objeto da investigação e de oferecer elementos 
teóricos para a análise, o método tem que ser operacionalmente exequível.  
[...] ambas as abordagens são necessárias, porém, em muitas 
circunstâncias, insuficientes para abarcar toda a realidade observada 
(MINAYO; SANCHES, 1993, p. 239-240). 

   

Para a realização da pesquisa foi feita um levantamento bibliográfico 

na literatura acerca do tema abordado. Essa pesquisa bibliográfica se estende 

durante todo o percurso até a entrega da dissertação, no sentido de robustecer o 

conhecimento sobre a temática. Segundo Marconi e Lakatos (2017, p. 200): “[...] a 

pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo 

assunto, visto que propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, 

chegando a conclusões inovadoras.” 

  Efetuou-se uma busca de artigos científicos e publicações na base de 

dados do Pubmed e nas bibliotecas virtuais – Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), Portal de periódicos da CAPES e no Google Scholar. 

   Como fonte secundária, foi utilizada a fotografia do cartão de vacina da 

criança, enviado pelo cuidador através do aplicativo WhatsApp, com a finalidade de 

obtenção dos dados vacinais do pesquisado.  

  A constituição da metodologia da pesquisa é o segmento mais 

complicado do estudo, a partir do momento que demonstra a bagagem adquirida 

pelo pesquisador para a sua produção, com a demonstração das técnicas utilizadas 

(DESLANDES, 1994). 
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7.2 CAMPO DE ESTUDO 

 

  O recorte de espaço da pesquisa foi o município de Franca, interior do 

estado de São Paulo. Segundo o IBGE, tem uma população estimada em 2021 de 

358.539 pessoas, o censo de 2010 demonstrava uma população de 318.640 

pessoas. A taxa de mortalidade infantil em 2019 é de 7,09 óbitos por mil nascidos 

vivos. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010 é de 0,78 

(IBGE, 2022).  

   

7.3 AMOSTRA 

 

  A coorte de estudo são crianças nascidas no período de 01 de janeiro 

de 2016 a 31 de dezembro de 2016. Segundo o Sistema de Informações Sobre 

Nascidos Vivos (SINASC), nasceram 4954 crianças de mães residentes no 

município de Franca - SP no ano de 2016 (BRASIL,2022). 

  A pesquisa inicial seria feita com um inquérito domiciliar com 

amostragem por conglomerados 30x7, que é o método indicado pela OMS para 

estudos de coberturas vacinais, em que são entrevistadas 7 crianças em 30 

conglomerados, totalizando uma amostragem de 210 crianças (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2008). 

  Realizado o sorteio de 30 bairros de Franca - SP, sendo cada bairro 

um conglomerado. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), foi 

sorteado um bairro piloto, para realizar um teste com intuito de avaliar a 

exequibilidade da pesquisa e detectar possíveis falhas no formulário. A 

pesquisadora foi a campo e constatou extrema dificuldade nessa coleta domiciliar, 

porque ao serem abordadas em suas casas, muitas pessoas se recusaram a 

responder ou nem atendiam a porta, por vários motivos, como o medo devido à 

pandemia ou desconfiança na pesquisa. Em outros casos que a pessoa se dispôs a 

responder, no domicílio não havia criança da faixa etária alvo da pesquisa. Com isso 

foi optado por modificar a pesquisa, com a troca do que seriam os conglomerados, 

devido ao prazo para coleta de dados para a conclusão deste estudo. 

  Em vez de bairros, cada conglomerado passaria ser uma escola do 

município que atuasse com educação infantil, com as crianças da coorte da 

pesquisa. Foram solicitados à Secretaria de Educação e à Delegacia Regional de 
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Ensino os dados necessários sobre número de escolas e a quantidade de crianças 

matriculadas em cada uma, os dados solicitados foram fornecidos via e-mail. 

  As crianças nascidas no ano de 2016 estão divididas em 2 séries 

escolares diferentes, sendo na fase II (pré II) as crianças nascidas de 01 de abril de 

2015 a 31 de março de 2016 e na fase I (pré I) as nascidas de 01 de abril de 2016 a 

31 de março de 2017.  O total de crianças matriculadas na fase I e fase II no ano de 

2021 foi de 8657 crianças. Desse total 4429 crianças estavam matriculadas na rede 

municipal (escolas municipais) e 1410 crianças estavam matriculadas na rede 

privada (escolas particulares) e 2818 crianças matriculadas em creches conveniadas 

com o município. Com base no número de nascidos vivos em 2015, 2016 e 2017 

(BRASIL, 2022), a média de crianças desse total de matriculados que corresponde 

aos nascidos em 2016 seria em torno de 4328 crianças.  

   Em 2021 o número total de escolas em Franca que atende a educação 

infantil é 182, assim divididas: 30 escolas particulares cuja responsabilidade é da 

Delegacia de Ensino, 23 escolas particulares que são de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Educação, 81 creches conveniadas com o município e 48 

escolas municipais que atendem a educação infantil da faixa etária da pesquisa. 

Foram sorteadas 30 escolas do município de Franca, que seriam os 30 

conglomerados da pesquisa. O sorteio procedeu de forma proporcional ao número 

de escolas de cada região geográfica da cidade e fazendo a proporção de alunos da 

rede privada, creches conveniadas e escolas municipais.  

  As 30 escolas particulares que são de responsabilidade da Delegacia 

de Ensino, foram excluídas do sorteio inicial, devido a Secretaria Municipal de 

Educação não ser responsável pelas mesmas e referir não possuir os dados 

necessários. Foi fornecido para a Secretaria Municipal de Educação a listagem das 

escolas sorteadas. Em cada escola seriam sorteados os nomes das crianças até 

completar um total 7 crianças da coorte por escola, cujos responsáveis 

concordassem em responder a pesquisa. A Secretaria de Educação não concordou 

em fornecer as listas com nomes dos alunos matriculados nas escolas sorteadas 

para o seguimento da pesquisa, mesmo sendo um estudo que já possuía aprovação 

do CEP. A Secretaria de Educação alegava que a escola possui a governabilidade 

dos dados dos alunos e os mesmos só poderiam ser passados com autorização dos 

pais. Foi confeccionado uma carta-convite aos pais para participação na pesquisa 
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(APÊNDICE A). Após a confecção da carta a Secretaria autorizou a pesquisa e a 

mesma foi novamente submetida ao CEP, com aprovação. 

  A combinação com a Secretaria de Educação é que esta carta-convite 

seria enviada apenas aos pais das crianças da faixa etária da pesquisa das escolas 

sorteadas, mas a Secretaria na verdade utilizou um portal de comunicação com os 

pais, para falar sobre a pesquisa. Assim, os pais de crianças de variadas escolas e 

de várias faixas etárias acabaram respondendo no portal esse convite da pesquisa. 

Até então sem o conhecimento da pesquisadora, que o processo foi realizado dessa 

forma. 

  Foi laboriosa a relação com a Secretaria de Educação, no sentido de 

que a pesquisa só seria autorizada na forma que eles determinassem. Vale ressaltar 

que foi um período de retorno de aulas presenciais nas escolas públicas no 

município, durante a pandemia, o que pode ter contribuído com a dificuldade no 

contato com a Secretaria de Educação, pelo excesso de carga laboral que eles 

vivenciavam no momento. Apesar dos obstáculos, vários funcionários foram muito 

solícitos em ajudar na pesquisa. 

   Após aproximadamente quase dois meses do primeiro contato com a 

Secretaria de Educação foi fornecida para a pesquisadora uma lista no e-mail 

contendo o nome das crianças, dos responsáveis e os contatos telefônicos, além da 

resposta sobre a participação na pesquisa. Os nomes dos alunos foram fornecidos 

sem identificação de qual escola eram oriundos, não foi possível a separação por 

conglomerados conforme o projeto do estudo e devido ao curto prazo para a coleta 

de dados, foi optado por fazer a técnica de amostragem aleatória simples, sendo 

sorteado os nomes dos alunos na listagem fornecida. Para a amostra aleatória 

simples com um nível de confiança de 95% e erro de 10%, calculou-se o limite 

mínimo de 97 crianças. 

  A lista fornecida pela Secretaria Municipal de Educação continha 389 

nomes de crianças, excluídos os nomes repetidos e os que já constava o não 

interesse em responder a pesquisa, restaram 354 nomes.  

  Após abordagem de todos os nomes possíveis do rol não foi atingida a 

amostra calculada. Enviado e-mail diretamente a todas as diretoras das escolas 

particulares, inclusive as que haviam sido excluídas do sorteio inicial, e também para 

todas as diretoras das creches conveniadas. Explicado sobre a pesquisa e anexada 
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a carta-convite aos pais e a autorização da pesquisa assinada pela Secretária 

Municipal de Educação e pelo Secretário Municipal de Saúde.  

   A maior parcela dos e-mails não foi respondida, exceto, algumas 

escolas que referiram não ter matriculadas crianças na faixa etária alvo da pesquisa 

e as diretoras de três escolas que enviaram a lista com o contato dos pais que 

concordaram em participar. Totalizando mais 134 nomes de crianças com o contato 

de seus responsáveis. 

Portanto, ao final de todo o processo de busca por participantes deste 

estudo, foi possível identificar 488 nomes de possíveis participantes. Dentre estes: 

290 crianças estavam fora da faixa etária da pesquisa, 17 crianças estavam na faixa 

etária, mas o responsável não quis participar da pesquisa, 64 crianças os 

responsáveis não atenderam a ligação e nem responderam o WhatsApp, 13 

crianças não foi conseguido contato devido ao número estar errado ou não possuir 

WhatsApp e 104 crianças que estavam na faixa etária e os pais concordaram em 

responder a pesquisa, constituindo a amostra. Sintetizado a amostra no fluxograma 

da Figura 1.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

488  
crianças possíveis participantes da pesquisa 

104  
Crianças - constituintes a 

amostra da pesquisa 

290 crianças - estavam fora da 
faixa etária 

Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2022). 

FIGURA 1 – Fluxograma da amostra da pesquisa 

17 crianças - da faixa etária o 
responsável não quis participar 

64 crianças - os 
responsáveis não 

atenderam ligação e nem 
responderam o Whatsapp 

13 crianças - não foi 
conseguido contato devido 
ao número estar errado ou 

não possuir Whatsapp 
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7.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

  Foi realizado o contato com os pais ou responsáveis pela criança, por 

chamada de voz no telefone ou por meio de mensagem pelo aplicativo WhatsApp, 

utilizando os números fornecidos nas listagens da Secretaria Municipal de Educação 

e das três escolas, conforme explicado anteriormente.  

  O primeiro contato foi uma apresentação da pesquisadora e um 

agendamento de melhor horário que a pessoa poderia responder a pesquisa, foi 

explicada a pesquisa e ratificado sobre o anonimato dos participantes. Houve vários 

casos, dentre os 488 nomes de crianças, que foram necessárias várias tentativas 

até que a pessoa respondesse a chamada telefônica ou a mensagem escrita, sendo 

excluído o nome da criança após a quarta abordagem sem sucesso. 

  Para os cuidadores concordantes com a pesquisa, foi enviado o Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C), pelo aplicativo 

WhatsApp, um link do Google Forms.  

  Além da explicação sobre a pesquisa, o TCLE informou aos 

participantes sobre os riscos e benefícios do trabalho. O benefício direto recebido 

pelo participante foi a orientação sobre a situação vacinal da criança quando havia 

ausência de doses ou atrasos de doses que estão disponíveis pelo Sistema Único 

de Saúde. Quanto aos riscos de participação nessa pesquisa são mínimos, apenas 

decorrente da ansiedade de responder ao formulário e possível constrangimento em 

responder às perguntas ou em mostrar a caderneta de vacinação da criança. 

  Na data e horário agendados com o respondente da pesquisa, a 

pesquisadora solicitava a foto do cartão de vacina da criança, que era enviada via 

aplicativo WhatsApp. Após avaliar o cartão de vacina da criança, no intuito de checar 

a conformidade com o calendário de vacinação do estado de São Paulo do ano de 

2020 (ANEXO B), era feita a ligação de áudio no telefone e o responsável respondia 

às perguntas do formulário (APÊNDICE B), feitas pela pesquisadora, que o 

preenchia no Google Forms. Cada entrevista durou em média 8 minutos. Alguns 

respondentes pediram para que não fosse feita a ligação telefônica devido sua 

ocupação e preferiram responder às perguntas pelo áudio do WhatsApp. Tanto na 

ligação por telefone ou nas mensagens de áudios no WhatsApp foram entrevistas 

compreensíveis. 
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  O formulário estruturado continha as variáveis com dados 

demográficos e socioeconômicos como identificação da criança e do responsável, 

renda familiar e recebimento de auxílio do governo, nível de escolaridade do 

responsável, número de filhos por mãe e ordem de nascimento da criança 

pesquisada, número de moradores da residência. Sobre a saúde da criança foi 

questionado se ela fazia acompanhamento regular com médico de família ou 

pediatra, utilização de serviço de saúde gratuito, particular ou em convênio, se havia 

cadastro na UBS. 

   Os antecedentes vacinais foram transcritos diretamente da caderneta 

de vacinação da criança: as datas de recebimento dos reforços dos imunizantes 

Tríplice bacteriana (DTP- Difteria, Tétano e Pertussis), Vacina Oral de Poliomielite 

(VOP), Varicela, Febre Amarela e a dose anual da Influenza. Foi questionado sobre 

a participação em campanhas de vacinação e conferido se a resposta condizia com 

a marcação na caderneta sobre as campanhas. Inquerido ao cuidador se a 

imunização da criança é feita pelo SUS ou em clínicas privadas. Quando constatado 

atraso ou ausência vacinal foi interrogado o motivo do mesmo.  

  Neste estudo, foi considerado como atraso vacinal, quando os reforços 

indicados aos 48 meses - DTP, VOP, Varicela e Febre Amarela, foram aplicados 

após 51 meses de idade da criança, ou seja, um atraso de três meses em relação à 

idade recomendada. No caso da vacina de influenza foi considerada a aplicação ou 

não da dose no ano de 2020.   

  A coleta de dados por entrevistas foi realizada no período de 19 de 

outubro de 2021 a 02 de dezembro de 2021. 

  

7.5 ANÁLISE DADOS 

 

  A coleta de dados se deu por meio de um formulário criado no Google 

Forms constituindo assim o banco de dados com variáveis quantitativas e 

qualitativas. Posteriormente os dados foram exportados para o Microsoft Excel e 

analisados no suplemento Real Statistics.  

A abordagem quantitativa, recorreu-se às medidas da estatística 

descritiva e regressão logística, com um nível de confiança de 95%. Os métodos de 

estatística descritiva objetivaram organizar, resumir e descrever os aspectos 

importantes de um conjunto de dados (MORETTIN; BUSSAB, 2017). 
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Já a regressão logística: 

 
[...] é uma técnica estatística utilizada para descrever o comportamento 
entre uma variável dependente binária e variáveis independentes métricas 
ou não métricas. Ou seja, destina-se a investigar o efeito das variáveis 
pelas quais os indivíduos, objetos ou sujeitos estão expostos sobre a 
probabilidade de ocorrência de determinado evento de interesse (FÁVERO 
et al., 2009, p. 440). 
 

  A abordagem qualitativa foi realizada por meio da análise de conteúdo, 

cuja definição seria: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2011, p. 48). 
 

  A análise de conteúdo foi realizada em etapas conforme a orientação 

da técnica, iniciando com uma pré-análise das respostas dos cuidadores, que seria a 

denominada leitura “flutuante”, a exploração dessas falas e por fim, o tratamento dos 

resultados obtidos, com a interpretação dos mesmos e as possíveis inferências 

(BARDIN, 2011).  

 

7.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

  Este estudo possui autorizações dos Secretários de Saúde e de 

Educação do município de Franca - SP. 

  A presente pesquisa foi submetida ao CEP do Uni-FACEF Centro 

Universitário Municipal de Franca, em cumprimento à Resolução n. 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, por envolver seres humanos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

  Foi obtida a aprovação em julho de 2021, todavia devido a alteração na 

pesquisa, foi feita uma emenda e novamente em outubro de 2021, sendo obtida a 

aprovação pelo n. do Parecer: 5.044.809 (ANEXO A). 
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8 RESULTADOS  
 
  Após as entrevistas com os cuidadores das crianças, foi constituída 

uma amostra de 104 famílias participantes da pesquisa (n = 104). Nesta amostra, 56 

crianças (53,8%) receberam as vacinas de 4 anos na idade indicada e receberam a 

vacina anual de Influenza. Porém, 48 (46,2%) crianças apresentaram 

inconformidade na vacinação do ano de 2020 em relação ao indicado pelo PNI. O 

atraso vacinal foi encontrado em 38 crianças, dentre estas, 2 (1,92%) crianças não 

receberam nenhuma vacina no ano avaliado, o que foi considerado como um atraso, 

com a vacinação feita com idade superior a 63 meses (Tabela1). 

 Em relação a vacina de Influenza, 26 crianças não receberam a dose 

em 2020, dentre elas, 16 crianças atrasaram as doses de reforço dos 4 anos e 

outras 10 crianças não atrasaram as doses de reforço feitas com 4 anos, contudo 

não receberam a vacina anual de Influenza em 2020. Em resumo, foi encontrado 

conformidade vacinal em 56 crianças (53,8%) e inconformidade vacinal em 48 

crianças (46,2%) (Tabela 1). 

 

TABELA 1 - Situação vacinal de crianças nascidas em 2016, em relação às 
doses indicadas para o ano de 2020, Franca/SP, 2021 

 
Variáveis N % 

Atraso vacinal dos reforços   
Sim 38 36,5 
Não 66 63,5 

Idade de vacinação dos reforços (em meses)   
48 a 51 66 63,47 
51 a 54          16 15,38 
 54 a 57  14 13,46 
 57 a 60  5 4,81 
60 a 63 1 0,96 

Acima de 63  2 1,92 
Vacina de Influenza 2020   

Sim + Reforços correto 56 53,8 
Sim + Reforços atrasado 22 21,2 
Não + Reforços correto 10 9,6 

Não + Reforços atrasado 16 15,4 
Conformidade vacinal   

Sim 56 53,8 
Não 48 46,2 

 
Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021). 
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  Dentre os respondentes da pesquisa tem-se que os cuidadores são em 

sua maioria a mãe (94,2%), sendo que 47 (45,2%) pertencem a faixa etária de 30 a 

39 anos, média de 34 anos, 77 (74%) vivem com o cônjuge em união estável (24%) 

ou casado (50%). A maioria dos cuidadores se denominam de cor branca (63,4%) e 

tem pelo menos o ensino médio completo (78,8%) (Tabela 2 e 4). 

  Quanto à renda familiar, observa-se que a média, em salários-mínimos, 

é de 2,59. A maioria, 54 (51,9%), recebem até dois salários-mínimos por família. E 

78 (75,0%) das famílias entrevistadas não recebem nenhum tipo de benefício social 

dos governos (Tabela 2 e 4). 

 

TABELA 2 - Características sociodemográficas dos cuidadores de crianças 
nascidas em 2016, Franca/SP, 2021  

 
Variáveis n % 

Faixa etária (anos) 
 20 a 29 33 31,7 
 30 a 39 47 45,2 
 40 a 49 22 21,15 
 50 a 59 1 1,0 
 60 a 60 1 1,0 

Grau de parentesco com a criança 
Mãe 98 94,2 
Pai 5 4,8 

Avós 1 1,0 
Situação conjugal  

Casado 52 50,0 
União estável 25 24,0 

Solteiro 20 19,2 
Separado 6 5,8 

Viúvo 1 1,0 
Grau de escolaridade   

Ensino fundamental ou menos 12 11,6 
Ensino médio incompleto 10 9,6 
Ensino médio completo 46 44,2 

Ensino técnico 4 3,8 
Ensino superior incompleto 9 8,7 

Ensino superior ou mais 23 22,1 
Cor    

Branca 66 63,4 
Parda 27 26,0 
Negra 11 10,6 

Renda familiar (salários-mínimos)   
 0 a 2 54 51,9 
 3 a 5 46 44,2 
 6 a 9 4 3,9 

Benefício social dos governos   
Sim 26 25,0 
Não 78 75,0 

 
Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021). 
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  Em relação às crianças participantes da pesquisa em sua maioria, 60 

(57,7%) era primogênita, com discreta predominância do sexo masculino (53,8%) e 

de cor branca (73,1%), segundo denominação de seus cuidadores. A maioria dessas 

crianças, 65 (62,5%) faz acompanhamento regular de puericultura com pediatra ou 

médico de família, sendo que destes acompanhamentos, 35 (33,7%) crianças 

acompanham no SUS e 30 (28,8%) crianças acompanham no convênio médico 

(Tabela 3). 

 
TABELA 3 - Características sociodemográficas de crianças nascidas em 2016, 

Franca/SP, 2021 
 

Variáveis n % 
Sexo da criança 

Masculino 56 53,8 
Feminino 48 46,2 

Raça da criança   
Branca 76 73,1 
Parda 21 20,2 
Negra 6 5,8 

Amarela 1 0,9 
Indígena 0 0,0 

Ordem de nascimento da criança   
Primogênito 60 57,7 

2º filho 25 24,0 
3º filho 10 9,6 

4º filho ou mais 9 8,7 
Acompanhamento médico regular    

Não  39 37,5 
UBS 35 33,7 

Convênio médico 30 28,8 
 
Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021). 

 

Em média, cada residência possui aproximadamente 4 pessoas, 

incluindo a criança. Cada mãe tem o número aproximado de 2 filhos. A idade que foi 

realizada a vacinação das crianças que atrasaram as doses de reforço foi próxima 

de 55 meses, ou seja, 7 meses após a idade recomendada para as vacinas 

avaliadas (Tabela 4).  
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TABELA 4 - Estatística Descritiva do perfil das famílias participantes, 
Franca/SP, 2021 

Variáveis Média Moda Mediana Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 

Idade do cuidador 34,08 26 33 7,54 20 62 
Renda familiar (salários 
mínimos) 

2,59 2 2 1,58 0 9 

Moradores da 
residência  

3,8 4 4 1,06 2 7 

Filhos por mãe 2,08 2 2 1,22 1 8 
Idade de vacinação 
com atraso (em meses) 

55,31 54,32 54,88 3,2 51,73 64,26 

 
Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021). 
 

Em relação à vacinação das crianças constituintes da amostra, todas 

as crianças, 104 (100%), possuíam o cartão de vacinação e quase a totalidade das 

crianças, 96 (92,3%), sempre se vacinaram exclusivamente no SUS. Uma pequena 

parte das crianças, 8 (7,7%), recebeu alguns imunobiológicos em rede privada, mas 

a maior parte das vacinas foram feitas no SUS. Não houve criança com vacinação 

exclusivamente em serviço privado (Tabela 5). 

No que tange a participação em campanhas de vacinação, a maioria 

dos cuidadores, 62 (59,6%), referiram que a criança participa em todas as 

campanhas. Enquanto alguns cuidadores, 21 (20,2%), referem que quase sempre 

levam, outros, 18 (17,3%) levam apenas em algumas campanhas e somente 3 

(2,9%) crianças nunca participaram de campanhas de vacinação (Tabela 5). 

 

TABELA 5 - Dados relacionados à vacinação de crianças nascidas em 2016, 
Franca/SP, 2021 

 
Variáveis n % 

Participação em campanha    
Sempre 62 59,6 

Quase sempre 21 20,2 
As vezes 18 17,3 

Não participa 3 2,9 
Recebeu VOP em campanha   

Sim 91 87,5 
Não 13 12,5 

Vacinação ocorre   
Sempre no SUS 96 92,3 

Predominantemente no SUS 8 7,7 
Mostrou o cartão de vacina   

Sim 104 100 
Não 0 0 

 
Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021). 
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  Dentre as 38 crianças que apresentavam atraso vacinal, a maioria, 23 

(60,5%), era do sexo feminino, 31 (82%) de cor branca, 20 (52,6%) primogênito e 20 

(52,6%) não fazem acompanhamento de rotina com pediatra (Tabela 6). 

 

TABELA 6 - Características das crianças nascidas 2016 com atraso vacinal, 
Franca/SP, 2021 

 
Variáveis n % 

Sexo   
Feminino 23 60,5 
Masculino 15 39,5 

Cor   
Branca 31 82,0 
Negra 3 8,0 
Parda 4 10,0 

Ordem de nascimento   
Primogênito 20 52,6 

2º filho 8 21,1 
3º filho 7 18,4 
4º filho 3 7,9 

Acompanhamento médico de rotina   
Não  20 52,6 
UBS 9 23,7 

Convênio 9 23,7 
 
Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021). 
 

  As crianças com atraso vacinal, participantes do estudo, n= 38, 

possuem como seu cuidador a mãe (89,0%), cuja idade está na faixa etária de 24 a 

33 anos ((55,2%) ou em união estável (26,3%), denominam-se de cor branca 

(71,0%), possuem o ensino médio completo ou mais (86,8%). A maioria possui 1 ou 

2 filhos (76,3%) e a faixa de renda familiar da metade dessas famílias está entre 3 a 

5 salários mínimos (50%). A maioria dessas famílias não recebe benefício social dos 

governos (76,3%) (Tabela 7). 
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TABELA 7 - Características dos cuidadores das crianças nascidas 2016 com 
atraso vacinal, Franca/SP, 2021 

 
Variáveis n % 

Escolaridade   
Ensino fundamental completo ou menos 2 5,3 

Ensino médio incompleto 3 7,9 
Ensino médio completo 19 50,0 

Ensino técnico 1 2,6 
Ensino superior incompleto 6 15,8 

Ensino superior ou mais 7 18,4 
Situação conjugal    

Casado 21 55,2 
União estável 10 26,3 

Solteiro 5 13,2 
Separado 2  5,3  

Faixa etária (anos)   
24 a 33 20 53,0 
34 a 43 13 34,0 
44 a 53 4 11,0 
54 a 63 1 2,0 

Raça   
Branca 27 71,0 
Negra 6 15,8 
Parda 5 13,2 

Grau de parentesco   
Mãe 34 89,0 
Pai 3 8,0 
Avô 1 3,0 

Número de filhos por mãe   
1 14 36,8 
2 15 39,5 
3 4 10,5 
4 3 7,9 
5 2 5,3 

Renda familiar (salários mínimos)   
0 a 2 18 47,4 
3 a 5 19 50,0 

Acima de 6 1 2,6 
Benefício social dos governos   

Sim 9 23,7 
Não 29 76,3 

 
Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021). 

 

Quanto ao motivo da inconformidade do cartão vacinal da criança em 

relação ao ano de 2020, foi considerado o atraso vacinal (n= 38) e a ausência 

isolada da vacina de Influenza (n= 10), os motivos mais citados pelos cuidadores 

foram razões relacionadas à pandemia (39,6%), seguido pelo motivo de não saber 

ou esquecer a dose (35,4%) (Tabela 1 e 8). 
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TABELA 8 - Motivo da inconformidade vacinal em 2020 das crianças nascidas 
em 2016, Franca/SP, 2021  

      
Variáveis n % 

Motivo do atraso vacinal   
Pandemia 19 39,6 

Não sabia ou esqueceu 
da dose ou da idade 

17 35,4 

Criança estava doente na época 1 2,1 
Dificuldade de aceitação da criança 1 2,1 

Medo de reação adversa 3 6,2 
Ocupação do responsável 7 14,6 

 
Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021). 

 

Realizou-se, utilizando o suplemento do Excel: Real Statistics, a 

técnica de regressão logística na análise se o atraso vacinal (variável dependente) 

estava relacionado com as demais variáveis (variáveis independentes): pandemia, 

grau de parentesco do cuidador, idade do cuidador, raça do cuidador, situação 

conjugal do cuidador, escolaridade do cuidador, número de pessoas que moram na 

residência, número de filhos por mãe, sexo da criança, raça da criança, 

acompanhamento médico regular, ordem de nascimento, renda familiar e se recebe 

ou não algum benefício do governo. 

Conforme observado na Tabela 9, verifica-se que, das variáveis 

independentes analisadas, podemos considerar que o evento de interesse que 

seria o atraso vacinal, possui relação com a pandemia e a raça do cuidador, pois 

ambas apresentaram significância estatística (p< 0,05), ou seja, podemos rejeitar a 

hipótese nula, concluindo assim que essas duas variáveis foram significativas em 

relação ao atraso vacinal. 
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TABELA 9 - Modelo de regressão logística para influência de características 
relativas à criança com atraso vacinal, Franca/SP, 2021 

 
Variáveis p-Valor qui-

quadrado 

df alpha significância 

Pandemia 0,000000008* 33,27 1 0,05 sim 
Grau de parentesco 

do cuidador 
0,08 3,16 1 0,05 não 

Idade do cuidador 0,73 0,12 1 0,05 não 
Cor do cuidador 0,04* 4,42 1 0,05 sim 

Situação conjugal do 
cuidador 

0,46 0,54 1 0,05 não 

Escolaridade do 
cuidador 

0,99 0,00 1 0,05 não 

Número de 
moradores da 

residência 

0,89 0,020508405 1 0,05 não 

Número de filhos por 
mãe 

0,96 0,002 1 0,05 não 

Sexo da criança 0,07 3,33 1 0,05 não 
Cor da criança 0,18 1,78 1 0,05 não 

Acompanhamento 
médico regular 

0,05 3,82 1 0,05 não 

Ordem de nascimento 0,79 0,07 1 0,05 não 
Renda familiar 0,96 0,002 1 0,05 não 

Benefício do governo 0,81 0,06 1 0,05 não 
 
*Significância estatística - p< 0,05 
Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2020).  
 

  As respostas obtidas com os cuidadores sobre o motivo da 

inconformidade vacinal foram divididas em dois grupos de motivos conforme a 

resposta. No caso de a resposta ter sido algo relacionado a pandemia, foi 

denominada a resposta como sim e os demais motivos como não, a partir daí foi 

realizada a regressão logística também dessa variável para avaliar o nível de 

significância da mesma sobre o atraso vacinal, conforme citado anteriormente e 

consta na tabela 9. 

  A compreensão dos outros motivos relacionados à inconformidade 

vacinal das crianças participantes da pesquisa e a influência da pandemia na 

situação vacinal delas, foram, após uma pré-análise, divididos em categorias para 

análise de conteúdo conforme quadro 1. Para manter o anonimato, os cuidadores 

das crianças com inconformidade vacinal foram numerados de 1 a 48 e após cada 

resposta foi identificado o autor da mesma. 
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QUADRO 1 - Categorização da inconformidade vacinal em 2020 das crianças 
nascidas em 2016, Franca/SP, 2021 

       
Categorias Respostas 

 
Motivo do atraso 
vacinal 

 

Pandemia “Medo de contaminação de Covid” (CUIDADOR 2) 
“Pandemia, medo de contaminar” (CUIDADOR 6) 
“Fiquei com medo devido a pandemia” 
(CUIDADOR 17) 
“Pandemia, medo de contaminar” 
(CUIDADOR 21) 
“Por causa da pandemia, medo de ir no posto” (CUIDADOR 22) 
“Por causa da pandemia” (CUIDADOR 23) 
“Medo de contaminar” (CUIDADOR 24) 
“Medo de contaminar” (CUIDADOR 25) 
“Por causa dos horários da vacina na pandemia” (CUIDADOR 26) 
“Por medo de contaminar na pandemia” (CUIDADOR 30) 
“Por causa da pandemia” (CUIDADOR 31) 
“Por causa da pandemia, medo de contaminar” (CUIDADOR 32) 
“Por causa da pandemia a vacina de gripe era em outra UBS” (CUIDADOR 
33) 
“Fiquei com medo da pandemia” (CUIDADOR 34) 
“Medo da pandemia” (CUIDADOR 35) 
“Por causa da pandemia, medo de contaminar” (CUIDADOR 40) 
“Dificuldade porque só estava fazendo no posto longe e medo de contaminar” 
(CUIDADOR 43) 
“Por causa da pandemia e eu estava sozinha com minhas filhas” 
(CUIDADOR 45) 
“Devido a pandemia, fui esperando melhorar para ir” (CUIDADOR 47) 

Esquecimento  
 

“Esqueci da dose” (CUIDADOR 10) 
“Esqueci” (CUIDADOR 12) 
“Esqueci” (CUIDADOR 16) 
“Esqueci” (CUIDADOR 19) 
 “Displicência” (CUIDADOR 20) 
“Não lembrei dessa dose nessa idade” (CUIDADOR 28) 
“Esqueci das vacinas de 4 anos” 
(CUIDADOR 36) 
“Esqueci das doses de 4 anos” (CUIDADOR 41) 
“Porque esqueci das doses” (CUIDADOR 42) 
“Não sei o que houve, esqueci”  
(CUIDADOR 44) 
“Esqueci e também não gosto da vacina de gripe” (CUIDADOR 46) 
“Esqueci das doses” (CUIDADOR 48)  

Ocupação do 
responsável  

“Pai enrolou para levar” (CUIDADOR 7) 
“Pai enrolou para levar” (CUIDADOR 8) 
“Não levo sempre na campanha” (CUIDADOR 13) 
“Devido ao trabalho” (CUIDADOR 14) 
“Pelo trabalho, dificuldade de horário” (CUIDADOR 27) 
“Pelo trabalho, faltou tempo” 
(CUIDADOR 37) 
“Ficou as vezes com a outra avó que não levou” (CUIDADOR 38) 
“Pelo trabalho” (CUIDADOR 39)  

Desconhecimento 
 (dose ou idade) 

“Achava que era para fazer com outra idade” (CUIDADOR 1) 
“Não sabia que tinha que dar” (CUIDADOR 4) 
“Não sabia e o pediatra que alertou posteriormente” (CUIDADOR 5) 
“Não sabia da vacina” (CUIDADOR 11)   

 Continua 
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Continuação  
Categorias Respostas 

 
Motivo do atraso 
vacinal 

 

Medo de reação 
da vacina  

“Teve reação forte” (CUIDADOR 3) 
“Alergia, aguardou o pediatra liberar”  
(CUIDADOR 9) 
“Tenho medo de reação alérgica” (CUIDADOR 15) 

Dificuldade com a 
criança 

“Dificuldade para levar a criança pela resistência dela” (CUIDADOR 18) 

Adoecimento  “Ele estava em tratamento de leucemia, esperei a médica liberar” 
(CUIDADOR 29) 

Fonte: Tatiane Ferreira Souza Machado (2021). 
 

  A tabela 8 e o quadro 1 tratam do motivo da inconformidade vacinal, a 

diferença seria apenas que a tabela 8 foi obtida com base nas respostas marcadas 

no próprio formulário da pesquisa, no Google Forms, para análise quantitativa que 

colocou as respostas relacionadas ao esquecimento ou desconhecimento da vacina 

em uma mesma categoria. Enquanto o Quadro 1, as respostas dadas pelos 

cuidadores foram categorizadas para uma análise qualitativa, após uma pré-análise 

das respostas de forma que permita uma maior discussão dos motivos relacionados 

à inconformidade vacinal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

9 DISCUSSÃO 
 
  O declínio da cobertura vacinal infantil vem ocorrendo no Brasil desde 

2016, por vários fatores associados, sendo a hesitação vacinal um fator de grande 

relevância para tal ocorrido (SATO, 2018). Um estudo ecológico, baseado em 

informações do Departamento de Informática do SUS, avaliou a cobertura vacinal de 

2006 a 2016, em todas as regiões brasileiras, e demonstrou tendência de queda na 

imunização de forma heterogênea entre os municípios brasileiros (ARROYO et al., 

2020). Outras condições que influenciam na cobertura vacinal devem ser conhecidas 

e a pandemia da Covid-19 modificou todo o cotidiano da população mundial, 

inclusive no que concerne à vacinação infantil (WORLD HEALTH ORGANIZZATION, 

2021a).  

  Este estudo avaliou a cobertura vacinal de crianças nascidas em 2016, 

residentes do município de Franca- SP, no ano de 2020, que foi o ano inicial da 

pandemia da Covid-19. Neste referido ano as crianças pesquisadas deveriam 

receber, segundo o calendário vacinal do estado de São Paulo, as doses de reforços 

das vacinas Varicela, DTP, Febre amarela e VOP, além da dose anual de Influenza 

(ANEXO B). O conceito do tempo considerado como um atraso vacinal varia entre as 

pesquisas no tema, sendo encontrado trabalhos de avaliação de cobertura vacinal 

onde, por exemplo, o atraso seria quando a dose foi aplicada em qualquer dia 

posterior à data agendada (FERNANDES, A. C. N. et al., 2015) ou 30 dias da idade 

determinada (YOKOKURA et al., 2013; CARDOSO et al., 2015; FERREIRA et al., 

2018).  

O ideal que essas doses sejam feitas exatamente aos 4 anos, porque 

coincide com a necessidade de reforço para proteção contra os patógenos na idade 

que a criança inicia a vida escolar. Para esta pesquisa, foi considerado atraso 

vacinal quando as doses foram realizadas 3 meses após a idade recomendada e, no 

caso da vacina de Influenza, foi avaliada a aplicação, ou não, da dose anual.  

A participação em campanhas de vacinação, como no Dia Nacional de 

Vacinação, é de grande importância para corrigir as falhas da vacinação de rotina 

(MELLO et al., 2010). Os estudos com inquéritos vacinais permitem conhecer os 

dados reais de vacinação, suprindo as falhas dos sistemas de informação (MORAES 

et al., 2003). Nesta pesquisa mostra a importância do inquérito vacinal em cruzar 
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dados do registro na caderneta de vacinação e a resposta do cuidador. Pois a 

maioria dos cuidadores referiram levar sempre em campanhas, no entanto, em 

vários cartões de vacina não constava nenhuma marcação de VOP de campanha e 

nem da vacinação de Influenza, que é feita anualmente, sendo esta última avaliada 

também a participação nos anos de 2019 e 2021. As duas crianças da amostra que 

não receberam nenhuma vacinação no ano de 2020, nem as doses de reforço dos 4 

anos e nem a vacina de influenza, também nunca haviam recebido nenhuma dose 

de campanha de VOP, no entanto seus cuidadores responderam que levavam em 

campanhas de vacinação. 

  No tocante às características sociodemográficas das crianças com 

atraso vacinal da amostra pesquisada, não houve significância estatística em 

relação às variáveis sexo da criança, cor da criança, número de filhos por mãe e 

nem quanto a ordem de nascimento da criança. O que poderia ser justificado por um 

viés de seleção da amostragem. Nunes et al. (2018) demonstraram, em seu 

trabalho, que ter três ou mais filhos aumentou a chance de não ser vacinado em 

duas vezes, assim como a ordem de nascimento, o fato de ser o quarto filho, ou 

mais, aumentou em 1,5 vezes a chance de não ser vacinado em relação a ser o 

primeiro até terceiro filho. A maior paridade também esteve relacionada à maior 

incompletude vacinal na avaliação da cobertura de menores de 12 meses em 

Pelotas-RS (BUFFARINI; BARROS; SILVEIRA, 2020). Estudos realizados fora do 

Brasil também evidenciaram essa relação com o tamanho da família maior ser 

significativo para uma menor vacinação (OLIVEIRA; MARTINEZ; ROCHA, 2014; 

NOUR et al., 2020; MINTO’O et al., 2022). 

  A consulta de rotina periódica na criança é denominada consulta de 

puericultura, onde o principal objetivo é a prevenção de doenças e educação em 

saúde, sendo a avaliação e a orientação do estado vacinal um dos objetivos dessa 

consulta (FERNANDES, T. F., 2017). Nesta pesquisa, mais da metade das crianças 

com atraso vacinal só procuram o pediatra quando estão doentes, não são levadas 

em consultas de rotina, apesar dessa variável não ter apresentado significância 

estatística sobre o atraso vacinal, esta variável serve como um alerta de que as 

crianças regularmente acompanhadas podem ter menos inconformidades vacinais. 

Um exemplo que ratifica esse fato é que Ana Catharina Nunes Fernandes et al. 

(2015) demonstraram em seu trabalho a relação estatisticamente significativa das 

crianças que não comparecem em consultas de puericultura e o atraso vacinal. 
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Kujawski et al. (2022) também encontraram redução nas consultas pediátricas de 

rotina e na vacinação, nos Estados Unidos, durante os meses iniciais da pandemia, 

e foi maior a redução em crianças de maior idade.  

  As variáveis relacionadas aos cuidadores das crianças com atraso 

vacinal desta pesquisa, como idade, escolaridade, grau de parentesco e situação 

conjugal também não tiveram relação significativa com a inconformidade vacinal da 

criança. Todavia, a variável cor do cuidador, neste estudo, foi significativa no atraso 

vacinal, na qual a maior parte dos cuidadores de crianças com atraso vacinal se 

declararam de cor branca. Essa predominância da cor branca entre os cuidadores 

da amostra da pesquisa, poderia também ser secundário a um viés de seleção da 

amostra. Já Yokokura et al. (2013) encontraram maior incompletude vacinal em 

filhos de cuidadores que se denominam de cor preta. 

A idade do cuidador foi significativa num estudo com pré-escolares no 

Piauí, onde foi demonstrado que cuidadores com idade inferior a 24 anos tem maior 

associação com a incompletude vacinal (FERNANDES, A. C. N. et al., 2015). Em 

uma revisão sistemática e meta-análise sobre preditores de cobertura vacinal na 

Etiópia, Nour et al. (2020) demonstraram que a educação formal dos cuidadores, pai 

e mãe, foi significante na maior imunização dos filhos, assim como o conhecimento 

da mãe sobre a idade correta do calendário vacinal.  

A relação entre a renda familiar das crianças com o atraso vacinal, 

varia entre os inquéritos vacinais encontrados na literatura. Neste estudo, não houve 

significância estatística entre a renda familiar e o atraso vacinal, a maior parte das 

famílias das crianças com inconformidade vacinal recebiam entre 3 a 5 salários 

mínimos e as outras crianças pertenciam a famílias com renda de até 2 salários 

mínimos, apenas 1 criança tinha renda familiar superior a 6 salários mínimos. Alguns 

estudos encontraram relação significativa de maior inconformidade vacinal em 

crianças dos estratos econômico D e E (YOKOKURA et al., 2013; BARATA; 

PEREIRA, 2013). Contudo, em um inquérito nas 27 capitais brasileiras, Barata et al. 

(2012) encontraram menor cobertura vacinal no quintil econômico mais alto em 10 

capitais, já em 3 capitais a menor cobertura estava no estrato socioeconômico mais 

baixo. 

As medidas preventivas como a vacinação, é deixada em segundo 

plano devido às condições econômicas desfavoráveis de vida, como a baixa renda, 

associada à família numerosa, em que a mãe é a cuidadora central, por vezes 
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sozinha, focada em tantos afazeres domésticos, que acaba por priorizar a 

alimentação e o tratamento de doenças (TERTULIANO; STEIN, 2011). Essa 

variação entre as pesquisas de coberturas vacinais e o estrato socioeconômico 

possibilita a investigação de novos estudos para aprofundar o conhecimento sobre 

determinantes e condicionantes da vacinação em estratos sociais mais altos e 

baixos.  

Apesar das dificuldades na vacinação encontrada em situações 

econômicas desfavoráveis, a prosperidade econômica não é sinônimo de vacinação. 

Em um trabalho qualitativo com famílias de alta renda e escolaridade em São Paulo, 

Couto e Barbieri (2015) descreveram os motivos elencados por famílias cujos pais 

não-vacinam, de forma consciente, acreditam estar protegendo seus filhos com a 

não-vacinação. Ou seja, mesmo em condições de bom desenvolvimento econômico, 

pode-se encontrar famílias com desenvolvimento social ruim, quando se analisa a 

falta de liberdade dada aos filhos de viver com condições plenas de saúde, livre de 

doenças que seriam prevenidas com a vacinação 

Receber algum tipo de benefício social e/ou eventuais do governo, não 

foi uma variável com relação significativa com o atraso vacinal neste estudo. Porém, 

em um trabalho qualitativo realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(2020) que busca entender os motivos que levam as famílias a vacinarem, ou não, 

os seus filhos, foi relatado entre os principais fatores elencados pelos grupos focais 

como um motivo para vacinar, é o fato da obrigatoriedade de apresentar o cartão 

vacinal da criança para a matrícula escolar e para o recebimento de benefício como 

o Bolsa Família. Em seu estudo, Yokokura et al. (2013), supõem que o recebimento 

do Bolsa Família possa ter contribuído para elevar a cobertura vacinal no município 

de São Luís. Estudos como estes demonstram como programas de transferência de 

renda dos governos podem contribuir no desenvolvimento social. 

  Ao ser detectado no cartão da criança o atraso ou ausência vacinal 

em relação às doses de reforços dos 4 anos e/ou ausência da vacina de Influenza 

de 2020, foi questionado ao cuidador o motivo da inconformidade vacinal, sendo as 

respostas categorizadas de forma sistemática para análise de conteúdo. Como se 

trata de uma resposta direta a um questionamento, a categorização das respostas 

exige um nível baixo de teorização (BARDIN, 2011, p. 68), mas que se pode fazer 

a interpretação e inferências. 
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  A categoria pandemia foi o motivo mais citado para justificar a 

inconformidade vacinal entre os participantes da pesquisa. E ela apareceu nas 

respostas mostrando sua influência na vacinação em mais de um aspecto, o que 

poderia ser dividido em subcategorias – relacionada ao medo, à modificação do 

funcionamento do sistema de saúde e uma subcategoria mista, relacionar os dois 

anteriormente citados.  

          O medo da contaminação, que foi o sentimento mais vivenciado, ficou 

explícito na maior parte das respostas. Sendo a palavra “medo” evidente nas falas 

de 12 dos cuidadores, por vezes de forma semelhante:  

 
“Medo de contaminar”; “Por causa da pandemia, medo de ir no posto”; 
“Medo de contaminação de Covid”; “Fiquei com medo devido a pandemia”; 
“Pandemia, medo de contaminar” (QUADRO 1, 2021).  

 

O impacto da pandemia na saúde mental gera longas discussões, 

tamanha sua repercussão, mas o medo vivenciado pode ser o causador de uma 

pandemia paralela, o temor pela contaminação não é apenas devido ao risco da 

própria morte ou de algum ente próximo, é também acompanhado do sentimento de 

desarrimo, pelas incertezas sociais e econômicas (ORNELL et al., 2020). E nas 

respostas de três cuidadores esse medo apareceu também de forma subentendida: 

 
“Por causa da pandemia e eu estava sozinha com minhas filhas”; “Por 
causa da pandemia”; “Devido à pandemia, fui esperando as coisas 
melhorarem” (QUADRO 1, 2021). 
 

  Outro aspecto que a pandemia influenciou na vacinação foi a 

modificação no funcionamento do sistema de saúde. No município de Franca- SP, 

as Unidades Básicas de Saúde não estavam todas aplicando as vacinas de rotina ou 

a vacina de influenza, devido utilização de algumas unidades para atendimento de 

pacientes com sintomas respiratórios, outras atendiam as outras patologias não-

respiratórias para não sobrecarregar os serviços de urgência. Assim, as salas de 

vacinas funcionavam em formato de rodízio entre as unidades e com horários 

escalonados. Dois cuidadores justificaram o atraso nas doses de reforço ou a 

ausência da vacina de influenza devido essas mudanças ocorridas nos serviços de 

saúde durante a pandemia:  

 



79 

 

“Por causa dos horários da vacina na pandemia”; “Por causa da pandemia, 
a vacina de gripe era em outra UBS” (QUADRO 1, 2021). 

   

Essa mudança no sistema de saúde dificulta a vacinação de rotina, até 

mesmo no fato de exigir um maior deslocamento com maior gasto econômico e de 

tempo da família. Outras localidades vivenciaram essa mesma alteração de logística. 

No Texas, houve um declínio da vacinação infantil de rotina durante a pandemia e 

foi mais evidente nas crianças moradoras da zona rural (NUZHATH et al., 2021). 

Pesquisa colombiana com crianças até 5 anos de idade, mostrou redução na 

cobertura vacinal quando comparado os meses de março a outubro dos anos de 

2019 e 2020, em todas as faixas etárias, para comparar a vacinação entre os dois 

anos nos meses de maior restrição devido a pandemia. Sendo nas crianças de 5 

anos redução de 10,2% no reforço da DTP e 11,4% no segundo reforço da VOP, no 

entanto, a maior queda encontrada foi nas crianças menores de 12 meses que 

vivem em áreas rurais (MORENO-MONTOYA et al., 2021). 

Destaca-se ainda que um maior deslocamento para vacinação significa 

maior exposição e maior risco de contágio, o que justifica a resposta de um 

cuidador, que se encaixaria em uma subcategoria mista: 

 
“Dificuldade porque só estava fazendo no posto longe e o medo de 
contaminar” (QUADRO 1, 2021). 
 

A pandemia como um fator influenciador no declínio da cobertura 

vacinal infantil de rotina já foi mostrada em alguns trabalhos, principalmente 

baseados em dados de sistema de informação nacional considerando o registro do 

número de doses aplicadas. Por exemplo, segundo Tércia Moreira Ribeiro da Silva 

et al. (2021), no Brasil, houve redução na aplicação de doses da vacina de Tríplice 

Viral (MMR) no período de início da pandemia, principalmente as regiões Norte, 

Nordeste e Sul. Em um estudo ecológico, Procianoy et al. (2022), compararam a 

cobertura vacinal no território nacional de 2013 a 2020, sendo registrado no ano 

inicial da pandemia o menor valor histórico de cobertura em nove das dez vacinas 

analisadas.  

Em uma revisão narrativa, Chiappini et al. (2021), selecionaram 48 

artigos na literatura, onde concluiu-se que houve um declínio na cobertura vacinal 

infantil de rotina nos primeiros meses de 2020, como um efeito indireto da pandemia 
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Covid-19. Estudo americano também encontrou resultado semelhante no que tange 

a vacinação de crianças e adolescentes no ano de 2020 (KUJAWSKI et al., 2022). 

No Canadá, um estudo realizado com crianças de zero a 2 anos 

participantes de uma rede de pesquisa de atenção primária, Lee et al. (2022) 

encontraram que aumentou em até 3 vezes as chances de as vacinas de rotina 

infantil atrasarem durante a pandemia. Um estudo ecológico feito na República 

Dominicana demonstrou redução em torno de 10% na redução global de todas as 

vacinas da infância durante a pandemia (COLOMÉ-HIDALGO; CAMPOS; MIGUEL, 

2022). 

  Um trabalho indiano comparou a vacinação de crianças de 1 ano de 

idade, conforme a completude vacinal antes do lockdown no país devido a 

pandemia, durante e após. Os dados revelaram que as crianças que completaram a 

idade para imunização durante o bloqueio foram as que tiveram maior 

inconformidade vacinal e várias delas não haviam atualizado o cartão até a data do 

estudo. Este declínio foi mais evidente entre famílias mais pobres, de castas 

inferiores, menos instruídas e residentes de áreas de maior contaminação da Covid-

19, mas sem significância estatística (JAIN et al., 2021).  

As medidas de distanciamento social para controle da disseminação do 

SARS-CoV-2, acabaram por reduzir a disseminação de outros vírus e bactérias 

causadores de enfermidades respiratórias, como estudo inglês que demonstrou que 

o número de casos de Coqueluche durante o ano de 2020 foi o menor da última 

década (TESSIER et al., 2022). Os casos de infecção pelo vírus da Influenza 

também foram menores durante o tempo de bloqueio, mas a importância da 

vacinação anual de Influenza ficou mais evidente a partir do momento que ela reduz 

os casos de síndrome respiratória aguda pelo vírus da Influenza, o que auxilia no 

diagnóstico diferencial e na sobrecarga do sistema de saúde durante a pandemia 

(CHIAPPINI et al., 2021). Contudo, Roman et al. (2021), demonstrou uma queda na 

vacinação de Influenza em crianças americanas, chegando a 11,9% na faixa etária 

de 2 a 4 anos, quando comparado o ano de 2020 com 2018 e 2019. 

A ausência da vacinação de Influenza neste estudo foi fundamentada, 

pelos cuidadores, por razões pertencentes a várias categorias de motivos 

elencadas. Dentre as respostas, destaca-se aquelas que são fruto de ideias 

errôneas acerca de efeitos colaterais da vacina: 
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“Tenho medo de reação alérgica”; “Esqueci e também não gosto da vacina 
de gripe”; “Teve reação forte”; “Não levo sempre na campanha” (QUADRO 
1, 2021). 

 

É relevante destacar que a decisão, entre vacinar ou não o filho, é 

muito influenciada por informações veiculadas na mídia e redes sociais (SUCCI, 

2018). Em vários casos há uma desinformação baseada em notícias falsas, o que 

compromete a cobertura vacinal (CRUZ, 2017). O medo de reação alérgica às 

vacinas é um motivo que leva ao atraso vacinal ou a não-vacinação como apareceu 

nos grupos focais do estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (2020). 

Por vezes, o que o cuidador refere como reação alérgica, trata-se de reações 

adversas comuns da imunização. Nesta pesquisa, esse medo de reação alérgica foi 

declarado por três cuidadores e dentre elas, nota-se o medo da reação é devido a 

um motivo real que ficou bem fundamentado apenas na fala de um dos cuidadores: 

 
“Alergia, aguardou o pediatra liberar” (QUADRO 1, 2021). 

 

A segunda categoria de maior frequência, como motivo da 

inconformidade vacinal, foi a relacionada ao esquecimento, presente na fala de 12 

cuidadores, que se expressaram com apenas o verbo ou acompanhado do objeto do 

esquecimento, as referidas doses das vacinas: 

 
“Esqueci da dose”; “Esqueci”; “Não lembrei dessa dose nessa idade”; 
“Esqueci das vacinas de 4 anos”; “Esqueci das doses de 4 anos”; “Porque 
esqueci das doses”; “Não sei o que houve, esqueci” (QUADRO 1, 2021). 
 

 O esquecimento foi o motivo de não-vacinação mais citado pelos 

cuidadores de crianças faltosas à vacinação, demonstrado em um inquérito 

domiciliar em Bauru - SP, onde 16% apontaram essa causa (GATTI; OLIVEIRA, 

2005). 
Conhecer o cartão vacinal da criança e saber as vacinas que ela 

precisará tomar ao longo de sua infância é um importante fator contribuinte na 

cobertura vacinal. As marcações feitas pelos profissionais da sala de vacina auxiliam 

aos pais no traquejo de vacinarem seus filhos rotineiramente. As consultas 

pediátricas de rotina, assim como a participação em campanhas auxiliam na 

correção das arestas no calendário vacinal da criança. Na revisão etíope, já citada 
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anteriormente, foi demonstrado a importância, para a adequada imunização infantil, 

da instrução materna e do conhecimento da mesma sobre a idade de vacinação 

(NOUR et al., 2020). A baixa escolaridade materna também foi relacionada à menor 

vacinação, quando são introduzidas novas vacinas no calendário de rotina (SILVA, 

F. S. et al., 2018).  

O desconhecimento da dose ou da idade de vacinação foi um motivo 

citado por quatro cuidadores, na maior parte das vezes utilizando o verbo saber: 

 
“Achava que era para fazer com outra idade”; “Não sabia que tinha que dar”; 
“Não sabia e o pediatra que alertou posteriormente”; “Não sabia da vacina” 
(QUADRO 1, 2021). 

 

Ter um trabalho remunerado foi associado a completude vacinal em um 

inquérito na Amazônia peruana (GUIMARÃES et al., 2020). Não obstante, o horário 

de funcionamento das salas de vacina constitui um obstáculo aos cuidadores que 

trabalham fora de casa, sendo este um motivo alegado por responsáveis em vários 

estudos sobre cobertura vacinal (GATTI; OLIVEIRA, 2005; CARDOSO et al., 2015; 

NUNES et al., 2018; FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2020). A 

categoria ocupação do responsável, incluiu oito cuidadores nesta pesquisa. Algumas 

respostas denotaram a clara relação com a dificuldade relacionada ao trabalho e o 

horário de vacinação: 

 
“Devido ao trabalho” “Pelo trabalho, dificuldade de horário” “Pelo trabalho, 
faltou tempo” “Pelo trabalho” (QUADRO 1, 2021). 
 

  Em outras respostas, não aparece de forma nítida a relação com a 

ocupação do responsável, ou se trata de displicência com a situação vacinal do 

infante: 

 
“Pai enrolou para levar”; “Não levo sempre na campanha”; “Ficou as 
vezes com a outra avó que não levou” (QUADRO 1, 2021). 
 

  O adoecimento da criança na data indicada para a vacinação é uma 

razão alegada por cuidadores para a inconformidade vacinal (GATTI; OLIVEIRA, 

2005; CARDOSO et al., 2015; NUNES et al., 2018). É importante frisar que há 

doenças que realmente contraindicam a vacinação ou necessitam de tempo 
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oportuno para que ela seja realizada, como ficou evidente na resposta do cuidador 

que se encaixa nesta categoria: 

 
“Ele estava em tratamento de leucemia, esperei a médica liberar” 
(QUADRO 1, 2021). 
 

  Os inquéritos vacinais que pesquisam o motivo do atraso vacinal, por 

vezes, trazem a categoria denominada de outros, onde se encaixariam causas 

diversas que não esclarecem de fato a razão da inconformidade vacinal (GATTI; 

OLIVEIRA, 2005). Neste estudo foi classificada ainda uma última categoria para o 

motivo de inconformidade vacinal, que também poderia ser colocado em um grupo 

de miscelâneas, mas preferiu-se pontuar o motivo apontado que ficou marcado na 

resposta do cuidador e poderia influenciar numa menor cobertura vacinal nesta 

idade: 
 

“Dificuldade para levar a criança pela resistência dela” (QUADRO 1, 
2021).  
 

  A partir da interpretação das respostas obtidas com os cuidadores 

quanto ao motivo da inconformidade vacinal na coorte pesquisada, podemos inferir a 

importância da pandemia da Covid-19 como um fator influenciador na vacinação 

infantil de rotina, tanto pelo medo que a mesma causou, como também pela 

alteração no funcionamento dos serviços de saúde. Além do fato de que foi um 

motivo estatisticamente significativo neste estudo.  

Os outros motivos elencados, anteriormente discutidos, são de grande 

relevância e seu conhecimento pode contribuir na redução da queda na cobertura 

vacinal que vem ocorrendo nos últimos anos no Brasil. Estudos sobre a cobertura 

vacinal infantil de uma localidade, principalmente os inquéritos vacinais, são de 

fundamental importância para o conhecimento real da imunização infantil 

(YOKOKURA et al., 2013), pois propiciam diagnósticos de falhas na vacinação com 

consequentes ações de saúde pública direcionadas (TERTULIANO; STEIN, 2011). 

A relação entre a cobertura vacinal e o desenvolvimento social parte da 

premissa que a vacina propicia ao indivíduo o não-adoecimento, manter-se saudável 

para ter condições de viver de forma plena. O investimento em vacinas faz parte da 

meta a ser alcançada da ODS 3 (Objetivos de Desenvolvimento sustentável) da 

Organização das Nações Unidas (ONU), cuja Agenda de Imunização 2030 é uma 
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estratégia global para a década de 2021 a 2030, a fim de manter os ganhos já 

conquistados até o momento com a imunização e aumentar os mesmos com a 

melhoria na cobertura global e maior acesso universal às vacinas (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2021b). 

Nota-se que apesar da presença do atraso na vacinação e a ausência 

da dose da vacina anual de Influenza em algumas crianças, foi baixo o número de 

crianças sem nenhuma dose das vacinas alvo do estudo.  O resultado da pesquisa 

pode ter influência de um viés de seleção, por consequência da amostra ter sido 

limitada aos alunos matriculados em escolas públicas do município cujo os 

cuidadores concordaram em participar do estudo. Além disso, reconhece-se as 

limitações do estudo, por ser um estudo retrospectivo, pode ter ocorrido um viés de 

memória dos cuidadores durante as entrevistas e ainda um viés de informação 

devido à circunstância da utilização de fonte secundária, que seriam os cartões de 

vacinas das crianças, que podem conter erros de anotações. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  A presente pesquisa contempla uma temática relevante para a saúde 

pública e que influencia no desenvolvimento social. A pandemia Covid-19 ainda faz 

parte do presente e só futuramente será conhecido o seu real impacto para toda 

uma geração. É fato que seus efeitos diretos já foram, e continuam sendo, 

devastadores. Os efeitos indiretos são inúmeros e já fazem com que essa pandemia 

seja denominada como uma sindemia.   

Este modelo de estudo permitiu reconhecer a situação vacinal da faixa 

etária pesquisada e os fatores associados à inconformidade na imunização. Bem 

como demonstrar que houve relação entre a pandemia e a vacinação infantil. 

Necessita-se de mais estudos, preferencialmente do tipo inquérito vacinal, para 

avaliação da real cobertura vacinal no município, em especial nos anos de vivência 

da pandemia da Covid-19. 

  Mesmo considerando os vieses do estudo, foi demonstrado a influência 

significativa da pandemia na inconformidade vacinal e a análise de conteúdo das 

falas dos cuidadores entrevistados ratificaram esse achado.   

   Espera-se que o mesmo possa contribuir com a produção de 

conhecimento científico sobre a relação da pandemia da Covid- 19 com a cobertura 

vacinal infantil. Que este estudo possa estimular a realização de outros trabalhos 

com a mesma temática, englobando faixas etárias diversas, para que planejamentos 

governamentais sejam realizados no sentido de traçar estratégias para atingir os 

índices desejáveis de cobertura vacinal, prevenindo a ocorrência de surtos de 

doenças imunopreveníveis com consequente ganho no desenvolvimento social. 
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https://www.who.int/news/item/26-04-2021-immunization-services-begin-slow-recovery-from-covid-19-disruptions-though-millions-of-children-remain-at-risk-from-deadly-diseases-who-unicef-gavi
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https://www.who.int/docs/default-source/immunization/strategy/ia2030/ia2030-document-en.pdf
https://www.scielo.br/j/csp/a/X6NmNG3gWcvGv75BhfqtdJh/?format=pdf&lang=pt
https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1486/1098
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APÊNDICE A – CARTA CONVITE AOS PAIS DOS ALUNOS DAS 
ESCOLAS 

 

                                          CONVITE                          

                                                                       
 
SENHORES PAIS (OU RESPONSÁVEL) 
 
MEU NOME É TATIANE MACHADO, SOU MÉDICA PEDIATRA E ESTOU FAZENDO UMA 
PESQUISA DE MESTRADO QUE AVALIARÁ A VACINAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE FRANCA. 
QUE É UM ASSUNTO MUITO IMPORTANTE PARA PREVENIRMOS DOENÇAS EM NOSSAS 
CRIANÇAS. ESTE É UM CONVITE PARA A PARTICIPAÇÃO DO(A) SEU (SUA) FILHO (A) NESTA 
PESQUISA. 
A PESQUISA CONSISTE APENAS NA MÃE, PAI OU ALGUM RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA 
RESPONDER ALGUMAS PERGUNTAS QUE SERÃO FEITAS POR MIM DIRETAMENTE A VOCÊS, 
PESQUISA RÁPIDA, SEM TOMAR MUITO DO SEU TEMPO, MAS CONTRIBUIRÁ MUITO COM O 
ESTUDO E A SAÚDE EM NOSSA CIDADE. NÃO TEREI CONTATO COM A CRIANÇA. 
SE VOCÊ CONCORDA COM A PARTICIPAÇÃO DO(A) SEU(SUA) FILHO(A) NESSA PESQUISA POR 
FAVOR ENVIE UM TELEFONE PARA CONTATO, ASSIM COMBINAMOS UM MELHOR DIA PARA 
QUE VOCÊ RESPONDA A PESQUISA. 
 
NOME DA CRIANÇA:___________________________________________________________ 
 
NOME DA MÃE, PAI OU RESPONSÁVEL:___________________________________________ 
 
TELEFONE PARA CONTATO:_____________ ________________________________________ 
 
EU, AUTORIZO A ESCOLA FORNECER O CONTATO DO MEU (MINHA) FILHO (A) PARA 
PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA     (    ) SIM      (     ) NÃO 
 
ASSINATURA:_______________________________ ________________________________ 
 
CONTO COM SUA PARTICIPAÇÃO E DESDE JÁ AGRADEÇO. 
TATIANE MACHADO. 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO UTILIZADO PARA ENTREVISTAS 
AOS PAIS DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES 

 

 
Formulário inquérito vacinal infantil 

● Dados da criança 
 
- Nome: ___________________________________________________________________________ 
 
- Endereço:_________________________________________________________________________ 
 
- Bairro: ___________________________________________Telefone contato: _________________ 
 
- Data de nascimento: ________________________________________________________________ 
 
- Local de nascimento: ________________________________________________________________ 
 
- Há quanto tempo a criança reside no município de Franca? _________________________________ 
 
- Sexo: (  ) Feminino      (  ) Masculino 
  
- Raça: (  ) Negra     (  ) Branca   (  ) Parda   (  ) Amarela  (  ) Indígena 
  
- Ordem de nascimento: ______________________________________________________________  
  
- Escola / creche que estuda: __________________________________________________________ 
 
- Possui cadastro na UBS:  (  ) Não           (  ) Sim - qual? ______________________________________ 
 
- A criança faz acompanhamento regular com médico de família ou pediatra? 
(  ) Sim, na UBS 
(  ) Sim, no convênio médico 
(  ) Sim, médico particular 
(  ) Não faz acompanhamento, só consulta quando precisa 
 
 ● Dados do responsável e da família 
 
- Quem é o responsável? (  ) Mãe        (  ) Pai          (  ) Outro  
 
- Se o responsável for diferente de pai oi mãe, que é? (grau de parentesco) 
(  ) Avó ou avô 
(  ) Tio ou tia 
(  ) Irmã ou irmão 
(  ) Primo ou prima 
(  ) Não é pessoa com consanguinidade 
 
- Idade do responsável:_______________________________________________________________ 
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- Raça:  (  ) Negra     (  ) Branca   (  ) Parda   (  ) Amarela  (  ) Indígena 
 
- Escolaridade do responsável: 
(   ) Não estudou 
(   ) Ensino Fundamental incompleto   
(   ) Ensino Fundamental completo   
(   ) Ensino médio incompleto    
(   ) Ensino médio  completo 
(   ) Ensino técnico 
(  ) Ensino Superior ou mais 
(  ) Ensino Superior incompleto 
 
- Situação conjugal: 
(   ) Solteiro 
(   ) Casado   
(   ) Separado/divorciado   
(   ) Viúvo    
(   ) União estável 
 
- Remuneração da família: (pode ser marcada mais de uma opção)  
(  ) Mãe possui trabalho remunerado formal 
(  ) Pai possui trabalho remunerado formal 
(  ) Mãe possui trabalho remunerado informal 
(  ) Pai possui trabalho remunerado informal 
(   ) Responsável (que não seja pai ou mãe) possui trabalho remunerado formal 
(   ) Responsável (que não seja pai ou mãe) possui trabalho remunerado informal 
(   ) Não possui trabalho remunerado (pais ou responsáveis)   
 
- Quantas pessoas moram na residência, incluindo a criança? _______________________________ 
 
- Quantas pessoas do núcleo familiar contribuem com a renda? ______________________________ 
 
- Renda familiar:  __________ (colocar o número em salários mínimos) 
 
- Recebe algum benefício social do governo?  (  ) Sim (  ) Não 
 
- Número de filhos por mãe: _______ 
 
 
 ● Dados da Vacinação 
 
- Possui cartão de vacina:  (  ) Sim     (   ) Não 
 
- Mostrou cartão de vacina: (   ) Sim     (  ) Não 
 
- A criança participa de campanhas de vacinação? 
 (  ) Sempre 
 (  ) Quase sempre 
 (  ) As vezes 
 (  ) Não participa de campanha 
 
- Vacinação ocorre:  
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(  ) Sempre no SUS 
(  ) Predominantemente no SUS  
(  ) Sempre em serviço privado 
(  ) Predominantemente em serviço privado  
 
- Vacinas Tríplice bacteriana -   1ª dose de reforço 
(   )  Já recebeu          (   )  Não recebeu  
   
-- Vacinas Tríplice bacteriana -   1ª dose de reforço 
Data: ______________  
 
- Vacinas Tríplice bacteriana -   2ª dose de reforço 
(   )  Já recebeu           (   )  Não recebeu  
 
-- Vacinas Tríplice bacteriana -   2ª dose de reforço 
Data: ______________  
 
- Vacinas Poliomielite - dose de reforço aos 4 anos 
(   )  Já recebeu            (   )  Não recebeu  
 
-- Vacinas Poliomielite - dose de reforço aos 4 anos 
Data: ______________  
 
- Vacinas Poliomielite - reforço de campanhas 
(   )  Já recebeu             (   )  Não recebeu 
 
- Vacinas Varicela -   1ª dose de reforço 
(   )  Já recebeu             (   )  Não recebeu  
 
-- Vacinas Varicela -   1ª dose de reforço 
Data: ______________  
 
- Vacinas Varicela -   2ª dose de reforço 
(   )  Já recebeu               (   )  Não recebeu  
 
-- Vacinas Varicela -   2ª dose de reforço 
Data: ______________  
 
- Vacinas Febre amarela -   1ª dose de reforço 
(   )  Já recebeu               (   )  Não recebeu  
 
-- Vacinas Febre amarela -   1ª dose de reforço 
Data: ______________  
 
- Vacinas Febre amarela -   2ª dose de reforço 
(   )  Já recebeu               (   )  Não recebeu  
 
-- Vacinas Febre amarela -   2ª dose de reforço 
Data: ______________  
 
- Vacinas Influenza 
Em 2019           (   )  Recebeu        (   )  Não recebeu 
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Em 2020           (   )  Recebeu        (   )  Não recebeu 
Em 2021           (   )  Recebeu        (   )  Não recebeu 
 
- Houve atraso em alguma das vacinas que deveriam ser recebidas aos 4 anos?  
(considerar atraso superior 3 meses da data do aniversário de 4 anos) 
(   )  Sim              (   )  Não  
 
- Houve ausência em alguma das vacinas que deveriam ser recebidas aos 4 anos?  
(   )  Sim              (   )  Não 
 
Se a resposta de uma das 2 perguntas imediatamente anteriores foi “SIM”. Por que a criança não 
recebeu, ou recebeu com atraso a (as) vacina (s) de 4 anos?  
__________________________________________________________________________________ 
Conforme a resposta da pergunta anterior, em qual opção abaixo seria a mais ou as mais 
relacionadas ao atraso/ausência vacinal? 
(  ) Não sabia da necessidade dessa (s) doses ou da idade de aplicação do reforço ou esqueceu a dose 
(  ) Medo de reação adversa 
(  ) Não acredita na vacina / Não acha necessário o reforço da vacina 
(  ) Local de vacinação longe / Horário ruim de vacinação / Tempo longo de espera – sem relação com 
a pandemia 
(  ) Ocupação do responsável 
(  ) Criança doente por outra causa não relacionada a Covid-19  
(  ) Criança doente com Covid- 19 
(  ) Responsável ou alguem da família doente por outra causa não relacionada a Covid-19  
(  ) Responsável ou alguem da família com Covid-19 
(  ) Para respeitar o isolamento social devido a Pandemia da Covid-19/ Medo de se contaminar 
(  ) Desconhecimento sobre o funcionamento da sala de vacinação durante a Pandemia da Covid. 
 
 
(ESTE FORMULÁRIO FOI TRANSCRITO NA ÍNTEGRA PARA O GOOGLE FORMS)  
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

 

            
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

“Cobertura vacinal das doses aplicadas em crianças aos 4 anos durante a pandemia COVID-19: 

impacto no desenvolvimento regional” 

Este é um convite para sua participação, como responsável legal da criança ___________ -

_________________________________________________, na pesquisa acima citada, cuja a 

pesquisadora responsável é a mestranda Tatiane Ferreira Souza Machado com a orientação da 

Professora Dra. Lívia Maria Lopes. Projeto apresentado ao Mestrado em Desenvolvimento Regional 

do Centro Universitário Municipal de Franca. 

A vacinação infantil tem grande importância no controle e erradicação de doenças que 

causam sequelas graves e/ou mortes nas crianças. O efeito desejado das vacinas sobre o controle das 

doenças é obtido quando uma grande parte da população é vacinada. Para ter uma ideia real do 

número de crianças que são vacinadas, a Organização Mundial de Saúde orienta que seja realizado 

inquéritos domiciliares onde é checado o cartão de vacina das crianças pesquisadas para avaliação da 

situação vacinal. São através desses estudos que os órgãos governamentais de saúde podem 

elaborar estratégias para aumentar a cobertura vacinal, assim, mais crianças ficam protegidas e 

previne epidemias por essas doenças na população. Daí vem a contribuição que esse estudo pode 

trazer. 

A sua participação consiste em responder um formulário para conhecimento de 

características sociodemográficas da criança e da família, algumas questões clínicas da criança 

participante e a situação vacinal dela. Será solicitada a apresentação do cartão de vacina da criança. 

O consentimento para sua participação e da criança na pesquisa é voluntário e vocês 

poderão desistir a qualquer momento durante a pesquisa. Nenhum participante da pesquisa sofrerá 

penalidades por desistência da pesquisa e não receberá nenhum benefício financeiro para 

participação na pesquisa. O benefício recebido pelo participante será a orientação sobre a situação 

vacinal da criança quando houver ausências de doses ou atraso de doses que estão disponíveis pelo 

Sistema Único de Saúde. 

Quanto aos riscos de participação nessa pesquisa são mínimos, apenas decorrente da 

ansiedade de responder ao formulário e possível constrangimento em responder às perguntas ou em 

mostrar a caderneta de vacinação da criança. 
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Caso você decida concordar com a participação da criança na pesquisa, saiba que todas as 

informações são sigilosas e os formulários serão guardados de forma segura pela pesquisadora 

responsável. Os dados coletados na pesquisa serão analisados e nas publicações originadas deste 

estudo não constará nenhuma forma de identificação dos participantes da pesquisa. 

As dúvidas que você tiver quanto a esse estudo podem ser perguntadas diretamente à 

pesquisadora responsável pela pesquisa, mestranda Tatiane Ferreira Souza Machado, através do 

telefone (16) 34326848 ou pelo e-mail tatyfeso@hotmail.com.  Este estudo foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, localizado na Avenida 

Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 2400 – Bairro São José – CEP – 14403-430, telefone (16) 3713-4630 e e-

mail: comep@facef.br . 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, a forma que ela será realizada, os riscos 

e os benefícios da participação. Consinto a participação voluntária da criança, que sou responsável 

legal. 

Franca, _______ de ________________________ de 2021. 

 

Nome do responsável legal da criança participante: 

__________________________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da criança participante: -

__________________________________________________________________________________ 

Impressão digital do responsável legal do menor (caso não consiga assinar): 

 

(ESTE TERMO FOI TRANSCRITO PARA O GOOGLE FORMS E EM VEZ DE ASSINATURA O 

RESPONSÁVEL CLICAVA NO SIM OU NÃO QUANTO A CORCODÂNCIA EM PARTICIPAR DA PESQUISA)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tatyfeso@hotmail.com
mailto:comep@facef.br
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ANEXO A – PARECER DO CEP 
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ANEXO B – CALENDÁRIO VACINAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DE 2020 
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