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APRESENTAÇÃO

A coleção “Tópicos Multidisciplinares em Ciências Biológicas” é uma obra composta 
por estudos de diferentes áreas das ciências biológicas e da saúde. A obra foi ampliada e 
recebeu mais 47 capítulos distribuídos em três volumes. Os e-books foram organizados 
por trabalhos resultantes de pesquisas, ensaios teóricos e vivências dos autores.

As ciências biológicas englobam áreas do conhecimento relacionadas às ciências 
da vida e incluem a biologia, a saúde humana e a saúde animal. Nesta obra, apresento 
textos completos e atuais sobre estudos desenvolvidos durante a formação acadêmica 
ou na prática profissional. Os autores são filiados a diversos cursos de graduação e de 
pós-graduação em ciências biológicas, saúde, tecnologia e áreas afins. 

Em seus 17 capítulos o volume 4 é uma coletânea com temas relevantes para a 
saúde pública. De forma categorizada, os trabalhos de pesquisas, relatos de experiências, 
revisões narrativas e ensaios teóricos transitam nos vários caminhos da integração 
ciências biológicas e saúde. Neste volume você encontra textos sobre doenças tropicais, 
infecciosas, degenerativas, crônicas não transmissíveis, educação em saúde e muito 
mais.

Espero que as experiências compartilhadas neste volume contribuam para o 
enriquecimento de novas práticas profissionais em saúde com olhares multidisciplinares 
para as ciências biológicas e suas áreas afins. Agradeço aos autores que tornaram essa 
edição possível e desejo uma ótima leitura a todos.

Edson da Silva
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imunopreveníveis. O objetivo deste trabalho é descrever e analisar os procedimentos e 
tarefas na sala de vacinação da Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de Belém no 
estado do Pará. Trata-se de um estudo descritivo de cunho relato de experiência vivenciado 
por acadêmicos de bacharelado de enfermagem, durante o mês de agosto de 2018 em uma 
unidade básica de saúde a coleta de dados foi realizada através de relatórios diários de 
estagiários que atuaram na sala de vacina. Como resultado constatou que ao final do dia 
verificou-se que foram aplicadas 78 doses, e houve uma perda de 16 doses de vacinas. A 
vacina que mais houve desperdício foi a tríplice viral, onde a mesma contém os vírus vivos 
“enfraquecidos” do sarampo, da rubéola e da caxumba e é considerada conservada até 8 
horas após a abertura. Conclui-se que a falta de usuários para receber a vacinação e a falta 
de profissionais para atender a população foi o principal fator responsável pelo desperdício 
das vacinas.
PALAVRAS CHAVES: Unidade Básica de Saúde; Vivência Acadêmica; Programa Nacional 
de Imunização.

EXPERIENCE OF NURSING ACADEMICS IN THE VACCINE ROOM IN A BASIC HEALTH 

UNIT: EXPERIENCE REPORT

ABSTRACT: The National Immunization Program organizes the entire national vaccination 
policy and aims to control, eradicate and eliminate vaccine-preventable diseases. The objective 
of this work is to describe and analyze the procedures and tasks in the vaccination room of 
the Basic Health Unit (UBS) in the city of Belém in the state of Pará. This is a descriptive 
study with an experience report by undergraduate students. of nursing, during the month of 
august 2018 in a basic health unit the data collection was performed through daily reports of 
interns who worked in the vaccine room. As a result, he found that at the end of the day it was 
found that 78 doses were applied, and there was a loss of 16 doses of vaccines. The vaccine 
that most wasted was the triple viral vaccine, where it contains the live “weakened” viruses of 
measles, rubella and mumps and is considered preserved up to 8 hours after opening. It is 
concluded that the lack of users to receive vaccination and the lack of professionals to serve 
the population was the main factor responsible for the waste of vaccines.
KEYWORDS: Basic Health Unit; Academic Experience; National Immunization Program.

1 |  INTRODUÇÃO 

No Brasil, desde o início do século XIX, as vacinas são utilizadas como medida de 
controle de doenças, mas somente a partir do ano de 1973 é que o Ministério da Saúde 
formulou o Programa Nacional de Imunizações (PNI), onde é regulamentado pela Lei 
Federal no 6.259, de 30 de outubro de 1975, e pelo Decreto n° 78.321, de 12 de agosto 
de 1976, que instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. 
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O PNI organiza toda a política nacional de vacinação e tem como objetivo o controle, 
a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. É considerado uma das 
principais e mais relevantes intervenções em saúde pública no Brasil, em especial pelo 
importante impacto obtido na redução de doenças nas últimas décadas. 

Os principais aliados no âmbito do SUS são as secretarias estaduais e municipais 
de saúde (BRASIL, 2014). A vacina é uma solução de antígenos purificados de vírus, 
bactérias ou cepas atenuadas desses agentes capazes de induzir a imunidade na maioria 
dos pacientes. 

A imunização ativa com vacinas cada vez mais eficazes, isoladas ou em combinações 
em um mesmo produto, é uma dos investimentos mais inteligentes e eficazes em saúde 
pública, isso rediz no futuro a mortalidade, o impacto socioeconômico e os gastos públicos 
de saúde com doenças evitáveis com a vacinação, além de reduzir drasticamente ou 
mesmo eliminar a transmissão de algumas doenças, como ocorreu com a poliomielite e o 
sarampo (OLIVEIRA, 2017). 

De acordo com Andrade, Lorenzini e Silva (2014) corroboram relatando que a 
vacinação é um meio protetor de grande importância para a população, considerando que 
certifica a proteção contra as enfermidades. Na atualidade com resultado da eficácia na 
prevenção foram erradicadas no brasil a poliomielite e a varíola, evidenciando o sucesso 
da vacinação e da educação em saúde. 

A administração de vacina deve ser realizada pela equipe de enfermagem com os 
profissionais treinados e capacitados para os procedimentos, onde se deve saber como 
manusear, conservar, preparar, administrar, registra e descartar os resíduos resultantes 
das ações de vacinação.  

A equipe é formada pelo enfermeiro, pelo técnico ou auxiliar de enfermagem, o ideal 
seria uma escala de trabalho de 2 vacinadores por turno, a quantidade de profissionais na 
equipe depende do porte do serviço de saúde, e a quantidade da população da comunidade 
(BRASIL, 2014). 

Este trabalho tem como objetivo descrever e analisar os procedimentos e tarefas na 
sala de vacinação da Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de Belém no estado 
do Pará. 

2 |  METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo de cunho relato de experiência vivenciado por 
acadêmicos de bacharelado de enfermagem do 5ª semestre da Escola Superior da 
Amazônia (ESAMAZ) durante o mês de agosto de 2018 em uma unidade básica de saúde 
localizada na avenida dos tucanos, no bairro val-de-cans de Belém do Pará. 

A coleta de dados foi realizada através de relatórios diários dos estagiários durante 
a atuação na sala de vacina da Unidade Básica de Saúde. 
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3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os acadêmicos de enfermagem acompanharam a rotina da UBS no setor sala de 
vacina, e logo após esse acompanhamento constatou-se que houveram muitos cartões 
de vacinas atrasados, pessoas portando mais de um cartão consigo, cartões em branco, 
os idosos eram vacinados somente em períodos de campanhas, falta de espaço para a 
presença de acompanhantes. Ao final do dia verificou-se que foram aplicadas 78 doses, e 
houve uma perda de 16 doses de vacinas. 

A vacina que houve maior desperdício foi a tríplice viral, onde a mesma contém 
os vírus vivos “enfraquecidos” do sarampo, da rubéola e da caxumba e é considerada 
conservada até 8 horas após a abertura. O seu fornecimento para rede pública é através 
de ampolas com 10 doses, ao passo que nos serviços privados, contém menor número 
de doses. 

Outro fator é a falta de usuários para receber a vacinação e a falta de profissionais 
para atender a população foi o principal fator responsável pelo desperdício das vacinas, 
pois com poucos profissionais para atender e lançar no sistema da unidade os dados 
dos clientes fez com que demorasse o atendimento e as vacinas que ficaram abertas 
começassem a perder o seu tempo útil. O desperdício de vacina é um problema grave 
gerando custos altos para o dinheiro público, pois o imunobiológico tem um custo elevado, 
e seu desperdício é algo que devesse evitar acontecer. 

De acordo com Ferreira (2017) os problemas e barreiras organizacionais no serviço de 
vacinação são vários, tais como: horário de funcionamento inadequado com as condições 
de vida dos trabalhadores; deficiência na educação permanente dos profissionais de 
saúde em sala de vacinas, levando a perdas de oportunidades vacinais; número de 
pessoas adstritas à unidade de saúde superior às possibilidades de recursos humanos 
para atendimento à demanda, acarretando em um aumento do tempo de espera. 

Logo, pode-se dizer que os aspectos organizacionais dos serviços de saúde 
comprometem o funcionamento do sistema como um todo, gerando exclusão dos usuários 
ao serviço. Albuquerque (2017) corrobora relatando das inadequações quanto ao horário 
que funciona a UBS e quanto a disponibilidade do enfermeiro. Enquanto às inadequações 
estruturais são: o ambiente (sala), equipamentos, materiais, imunobiológico e impressos 
(cartão de vacina). Tais inadequações influenciam o acesso da população ao serviço de 
vacinação, podendo gerar risco sobre a qualidade dos imunobiológicos administrados, 
além de comprometer o controle de doenças preveníeis através da imunização. 

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tais dificuldades como o desperdício ou a falta de doses, falta de materiais, 
equipamentos, falta de uma sala de espera, preenchimento do cartão de vacinação de 
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uma maneira inadequada, falta de profissionais de saúde para atender a população, e 
quando não há a realização de educação em saúde para a instrução usuário sobre a 
importância da realização da vacinação ajuda a favorecer o desconhecimento e o abando 
dos clientes, e com isso pode causar a volta de doenças consideradas imunopreveníveis. 

Aconselha-se então um ajuste na unidade de saúde em relação ao ambiente e 
também em relação a compressão dos profissionais para com os usuários, para que 
haja uma melhor educação em saúde. Recomenda-se também uma busca ativa através 
dos agentes comunitários de saúde para realizar os agendamentos para a vacinação e 
com isso diminuir o desperdício, pois quando se despreza um imunobiológico é dinheiro 
público desperdiçado.
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