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APRESENTAÇÃO
A obra “Política, Planejamento e Gestão em Saúde” emerge como uma fonte de 

pesquisa robusta, que explora o conhecimento em suas diferentes faces, abrangendo 
diversos estudos.

Por ser uma área que investiga processos de formulação, implementação, 
planejamento, execução e avaliação de políticas, sistemas, serviços e práticas de saúde, 
a sua relevância no campo das ciências da saúde é indiscutível, revelando a multiplicidade 
de aportes teóricos e metodológicos, de caráter interdisciplinar, transdisciplinar e 
multiprofissional, influenciados por diferentes campos de conhecimento. 

No intuito de promover e estimular o aprendizado dos leitores sobre esta temática, 
os estudos selecionados fornecem concepções fundamentadas em diferentes métodos de 
pesquisa.

Constituído por dez volumes, este e-Book é composto por 212 textos científicos que 
refletem sobre as ciências da saúde, seus avanços recentes e as necessidades sociais da 
população, dos profissionais de saúde e do relacionamento entre ambos.

Visando uma organização didática, a obra está dividida de acordo com seis 
temáticas abordadas em cada pesquisa, sendo elas: “Análises e Avaliações Comparativas” 
que traz como foco estudos que identificam não apenas diferentes características entre 
os sistemas, mas também de investigação onde mais de um nível de análise é possível; 
“Levantamento de Dados e Estudos Retrospectivos” correspondente aos estudos 
procedentes do conjunto de informações que já foram coletadas durante um processo de 
investigação distinta; “Entrevistas e Questionários” através da coleta de dados relativos ao 
processo de pesquisa; “Estudos Interdisciplinares” que oferecem possibilidades do diálogo 
entre as diferentes áreas e conceitos; “Estudos de Revisão da Literatura” que discutem 
o estado da arte da ciência baseada em evidência sugerindo possibilidades, hipóteses e 
problemáticas técnicas para a prática clínica; e, por fim, tem-se a última temática “Relatos 
de Experiências e Estudos de Caso” através da comunicação de experiência e de vivência 
em saúde apresentando aspectos da realidade clínica, cultural e social que permeiam a 
ciência no Brasil.

Enquanto organizadores, através deste e-Book publicado pela Atena Editora, 
convidamos o leitor a gerar, resgatar ou ainda aprimorar seu senso investigativo no 
intuito de estimular ainda mais sua busca pelo conhecimento na área científica. Por fim, 
agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação, que possibilitaram a construção 
dessa obra de excelência, e o trabalho aqui presente pode ser um agente transformador 
por gerar conhecimento em uma área fundamental do desenvolvimento como a saúde.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: A caderneta de saúde da criança tem 
se mostrado como uma ferramenta estratégica 
para o acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento infantil. Tanto os profissionais 
de saúde e a família, podem acompanhar o 
estado de saúde da criança por meio de seu 
conteúdo e pelos dados registrados nesse 
documento, o que resulta na promoção da saúde 
da criança. Trata-se de um estudo com caráter 
qualitativo-exploratório-descritivo realizado em 
um município do Sudoeste de Goiás. Aplicou-se a 
entrevista semiestruturada, gravada e analisada 
pela técnica de análise de conteúdo, modalidade 
temática. Os resultados mostraram as fragilidades 
e os desafios referentes à utilização da CSC por 
parte da família e pelos profissionais da saúde 
que acompanham a criança, o que nos leva a 

defender o cuidado integral ao público infantil que 
ultrapasse o modelo assistencialista/curativista 
que tende a prevalecer nos serviços de saúde. 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde da Criança; 
Crescimento e Desenvolvimento; Enfermagem.

CHILD’S HEALTH BOOK: FRAGILITIES 
AND CHALLENGES IN THEIR USE

ABSTRACT: The child health handbook has 
proved to be a strategic tool for monitoring 
child growth and development. Both health 
professionals and the family can monitor the 
child’s health status through its content and the 
data recorded in this document, which results in 
promoting the child’s health. This is a qualitative-
exploratory-descriptive study carried out in a 
municipality in the southwest of Goiás. A semi-
structured interview was applied, recorded and 
analyzed by the content analysis technique, 
thematic modality. The results showed the 
weaknesses and challenges related to the use 
of CSC by the family and by health professionals 
who accompany the child, which leads us to 
defend comprehensive care for children that goes 
beyond the care / curative model that tends to 
prevail health services. 
KEYWORDS: Child Health; Growth and 
Development; Nursing.  

1 |  INTRODUÇÃO
A porta de entrada aos serviços de saúde 

para o acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento (CD) das crianças é a Atenção 
Primária. Nesse nível, a Estratégia de Saúde da 
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Família cumpre o eixo norteador para a organização do sistema com um conjunto de ações 
voltadas para a vigilância da saúde infantil e integralidade da assistência. Uma equipe 
comprometida com a saúde da criança, se torna uma forte aliada, na promoção e prevenção 
de agravos relacionados à infância (BRASIL, 2004). 

Atualmente, o acompanhamento do CD na Atenção Primária, acontece por meio da 
Caderneta de Saúde da Criança (CSC): Passaporte da Cidadania implantada pelo Ministério 
da Saúde a partir de 2005, em substituição ao Cartão da Criança (CC), seu antigo precursor. 
A partir de então, a criança pode ser acompanhada do nascimento até os nove anos de 
idade. Esta contém em sua primeira parte informações e orientações para quem cuida da 
criança, e sua segunda parte é destinada aos profissionais da saúde (BRASIL, 2013). A 
CSC contribui significativamente para o acompanhamento do CD infantil, e para que ela 
se apresente como um instrumento de comunicação, vigilância e promoção da saúde, é 
essencial sua adequada utilização, tanto pelos profissionais de saúde como pela família 
(GOULART et al., 2008). Este estudo objetivou analisar a percepção das mães sobre a 
Caderneta de Saúde da Criança no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
de crianças menores de dois anos. 

 

2 |  METODOLOGIA
Trata-se de um estudo com caráter qualitativo-exploratório-descritivo. Das 21 

mães abordadas na unidade de saúde, apenas 10 se enquadraram a participar do estudo. 
Aplicou-se a entrevista semiestruturada, gravadas e analisadas pela técnica de análise de 
conteúdo, modalidade temática. A pesquisa foi desenvolvida seguindo os critérios dispostos 
na Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 que regulamenta a pesquisa em seres 
humanos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal 
de Goiás, recendo o parecer nº 042100/15. 

3 |  RESULTADOS/DISCUSSÃO
Desde a implantação da CSC, se percebem falhas gravíssimas em sua utilização, 

tanto por parte dos profissionais de saúde como pela família. A precariedade no 
preenchimento dos dados pelos profissionais de saúde e o pouco envolvimento da família 
no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento refletem a qualidade da atenção 
que se tem dado à criança nos serviços de saúde (VIEIRA et al., 2005). 

Como se pôde analisar nesta pesquisa, a forma de como a caderneta é apresentada 
para a família influenciará ou não a sua utilização ao longo do CD da criança. As mães, 
ao relembrarem o momento em que receberam a caderneta, relataram a necessidade 
de maior divulgação de seu conteúdo ainda na maternidade, o que está evidenciado nas 
seguintes falas: 
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Elas [profissionais da saúde] só entrega [CSC] e pronto e a gente só pega 
e guarda, eu acho que se elas pegassem mais no pé, falassem não gente, 
tem que ler porque lá ensina, lá tem bastante coisa, acho que a gente ficava 
curioso e lia. (E5). 

Eu não sabia que tinha que ler a caderneta, mas se eu soubesse: “oh mãe 
você tem que ler essa caderneta pra saber os procedimentos do crescimento 
do seu filho, a mais eu ia ler com certeza. (E8). 

A gente não tem incentivo, por isso que eu não tenho interesse [na CSC], vou 
ter interesse pra que, porque não tem incentivo nenhum. (E9). 

Ao serem questionadas sobre como utilizam a caderneta no cotidiano, uma parte 
significativa das mães relataram que o faz somente para vacinas e nas datas de consultas, 
demonstrado nas seguintes falas:  

[...] Só a vacina mesmo, só pego ela [CSC] quando eu tô lá no postinho e 
como tá demorando, aí eu vou lendo. (E5). 

[...] Para te falar a verdade aqui em casa ninguém pega a caderneta, só na 
vacina. (E6). 

Estudos entram em consonância com a presente pesquisa evidenciando a utilização 
da caderneta apenas para a parte das vacinas e dados antropométricos. O uso específico 
da caderneta, voltado apenas para a imunização, dificulta a continuidade da assistência 
e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento pelas famílias e diferentes 
profissionais que assistem a criança (ABUD, GAIVA, 2014; ALVES et al., 2009; ANDRADE, 
REZENDE, MADEIRA, 2014; GOULART et al., 2008; VIEIRA et al., 2005; CARVALHO et 
al., 2008). 

Estudo recente que analisou os registros da criança referente ao CD, afirma também, 
que esses dados vêm sendo negligenciadas. A maioria das cadernetas pesquisadas 
apresentaram informações e dados das crianças incompletos e/ou ausentes (ABUD, GAIVA, 
2015).  Por sua vez, estudo realizado em municípios do semiárido brasileiro (Piauí) também 
demonstrou a precariedade nos registros de dados importantes na caderneta, revelando 
assim, fragilidades no serviços de puericultura oferecido às crianças (COSTA et al., 2014). 

A criança é o único sujeito que sofre com a falta ou incompletude dos registros. 
Um acompanhamento efetivo do crescimento e desenvolvimento requer informações 
corretas e completas realizadas pelos profissionais de saúde (SILVA, GAIVA, MELLO, 
2015). Em contrapartida, estudos apontam para a falta de compromisso da mãe/família 
em levar a caderneta aos serviços de saúde, dificultando as anotações e a continuidade 
do acompanhamento, sendo poucas mães que a utiliza e a leva durante os atendimentos 
de saúde (ABREU, VIANA, CUNHA, 2012; PALOMBO et al., 2014). Em consonância com 
os estudos citados, uma mãe referiu o fato de não levar a caderneta aos atendimentos de 
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saúde, configurando a desvalorização do instrumento, o que está demonstrado na seguinte 
fala:

A gente vai no posto, eu sempre olho não tem vacina, aí eu penso assim, é só 
uma consulta, então eu não preciso de levar a caderneta, aí eu sempre deixo 
em casa. (E6).   

Concomitantemente, estudos revelam que a falta de informação sobre a caderneta 
influencia diretamente na compreensão e utilização do instrumento. A ação de incluir e 
incentivar a família no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança 
possibilitará a construção de vínculo com os serviços de saúde e a apropriação da caderneta 
pelos profissionais de saúde e pela família (GOULART et al., 2008; SILVA, GAIVA, MELLO, 
2015; ANDRADE, REZENDE, MADEIRA, 2014). 

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa revela as fragilidades e os desafios referentes à utilização da CSC por 

parte da família e pelos profissionais da saúde que acompanham a criança. Observou-se 
que a (des)valorização da caderneta pelo profissional de saúde desde o nascimento da 
criança influenciará o (de)uso do instrumento pela família.  

Essas fragilidades encontradas no cuidado à criança devem ser superadas por meio 
de estratégias que também ultrapasse o modelo assistencialista que tende a prevalecer 
nos serviços de saúde. Sendo um direito da criança e uma conquista social por meio das 
Políticas Públicas de saúde voltadas ao público infantil, o acompanhamento do CD, deve 
ser realizado periodicamente, possibilitando a diminuição dessas fragilidades e o aumento 
da participação da família nesse processo. Entende-se que os desafios são enormes, 
exercer o princípio da integralidade e humanização é uma necessidade atual. 
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