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APRESENTAÇÃO

A coleção “Tecnologia e Inovação para o Cuidar em Enfermagem” é uma obra 
que retrata as discussões cientificas diante das experiências diárias da enfermagem, 
dividido em capítulos que nortearam a aplicabilidade da ciência do cuidado.

O objetivo da proposta foi apresentar a coleção com assuntos atualizados 
de caráter informativo e gerador de reflexões visando o crescimento profissional. 
O contexto fundamenta as discussões, desde os cuidados de enfermagem, dentro 
da assistência hospitalar e da Atenção Primária Básica de Saúde (UBS), passando 
pela educação em saúde e por fim, e não menos importante, na enfermagem 
contemporânea, atualizando a proposta da oferta de ações e cuidados de 
enfermagem. 

Os trabalhos estão divididos em três volumes a fim de subsidiar as 
informações, contextualizando junto à praticidade do cuidado. A apresentação 
dos conteúdos demonstra a evolução do conhecimento em consonância com a 
praticidade da oferta do cuidado.

A enfermagem contemporânea configura na preocupação com a saúde e na 
qualidade de vida profissional, assim como na oferta e na expansão dos cursos, 
com metodologias inovadoras de ensino e suas repercussões. O tema Educação em 
Saúde retrata ações em saúde que possibilitam a melhora individual e profissional 
que repercutiram na conduta profissional. O tema Cuidado em Enfermagem 
deslancha experiências contextualizadas que fortaleceram a dinâmica da assistência 
de enfermagem, tanto a nível Hospitalar quanto em nível de Atenção Básica.

Assim sendo, a obra Tecnologia e Inovação para o Cuidar em Enfermagem, 
traz fundamentalmente os resultados diante das oportunidades e das experiências 
vivenciadas pelos autores, embasados cientificamente. A conhecer a dedicação e 
fundamentação da Editora Atena por um material de qualidade é que destaco a 
confiabilidade na contribuição do conhecimento.

Silene Ribeiro Miranda Barbosa
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RESUMO: Objetivo: investigar as orientações de 
prevenção realizada em unidades de saúde da 

família (USF) com os cuidadores de crianças em 
território de maior prevalência em queimaduras 
térmicas de crianças menores de cinco anos 
de idade, do município de João Pessoa – PB. 
Material e Métodos: Trata-se de uma pesquisa 
descritiva, com abordagem quantitativa. A 
população investigada foi de 767 casos de 
queimaduras em crianças menores de 05 anos 
atendidas em um hospital de referência entre 
janeiro de 2011 a dezembro de 2016, de acordo os 
registros de boletins de entrada disponibilizados 
pelo hospital. A amostra deste estudo foram os 
cuidadores familiares de crianças menores de 
cinco anos cadastradas em sete USF integradas 
do bairro de maior prevalência em queimaduras 
térmicas (72) de João Pessoa, considerando o 
nível de confiança de 95% e a margem de erro 
de 5%. A coleta de dados foi realizada entre os 
meses de junho a agosto de 2017. Os dados 
foram analisados e apresentados em gráficos. 
Resultados: Dos 161 cuidadores do estudo, 
8% receberam orientações vindas do serviço 
de saúde, em todas elas, foi o profissional 
enfermeiro que fez as orientações e 82% das 
mesmas falavam sobre queimaduras térmicas. 
Conclusão:concluímos que há um déficit de 
orientações dadas pelo serviço, podendo 
acarretar o desencadeamento do índice de 
queimaduras no bairro.
PALAVRAS-CHAVE: Queimadura. Prevenção. 
Orientação. Criança. Cuidadores.
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THERMAL BURNS IN CHILDREN UNDER FIVE YEARS OF AGE: 
COUNSELING CAREGIVERS

ABSTRACT: Objective: to investigate how surveillance guidelines carried out in family 
health units with caregivers of children in the territory with the highest prevalence of 
thermal burns of children under five years of age, in the city of João Pessoa - PB. 
Material and Methods: This is a descriptive research, with a quantitative approach. 
The investigated population was 767 cases of burns in children under 05 years of age 
treated at a referral hospital between January 2011 and December 2016, according to 
records of entry bulletins made available by the hospital. A sample of this study was the 
family members of children under the age of five enrolled in the seven UBS integrated 
in the neighborhood with the highest prevalence of thermal burns (72) in João Pessoa, 
considering the 95% confidence level and the 5% error margin . Data collection was 
carried out between June and August 2017. The data were analyzed and presented in 
graphs. Results: Of the 161 study assistants, 8% receiving guidance from the health 
service, in all of them, it was the nurse professional who provided the guidance and 
82% of the following practice thermal burns. Conclusion: concludes that there is a 
deficit of guidelines given by the service, it can activate or deactivate the high rate of 
burns in the neighborhood.
KEYWORDS: Burn. Prevention. Guidance. Kid. Caregivers.

INTRODUÇÃO
Queimaduras térmicas são lesões cutâneas, causadas por alguma fonte de 

calor com temperaturas elevadas, podendo ser de primeiro grau, segundo grau ou 
terceiro grau (BRASIL, 2012). A queimadura de primeiro grau é superficial, pois afeta 
a epiderme, causa vermelhidão, é muito dolorosa, provoca edema e descamação 
(BRASIL, 2012). Já as lesões causadas por queimadura de segundo grau são 
identificadas por formação de flictenas (bolhas) no local lesionado, por atingir a 
epiderme e a derme. Estas flictenas não devem ser perfuradas. 

No que se refere à queimadura de terceiro grau, esta é a mais preocupante, 
pois atinge o tecido subcutâneo, nervos e vasos sanguíneos, muitas vezes podendo 
atingir também a estrutura muscular e é indolor. Na lesão, pode haver a presença 
de uma placa esbranquiçada ou com necrose, não reepiteliza e muitas vezes 
necessitam de enxerto de pele (BRASIL, 2012).

As queimaduras térmicas são a segunda causa de mortes em crianças 
menores de quatro anos, a prevalência é maior em crianças com idades entre 01 
e 02 anos, constituindo 37,1% dos casos que acontecem entre 0 e 5 anos, sendo 
os líquidos superaquecidos o maior agente causador (ROCHA ,ET AL,2014; CRUZ; 
CORDOVIL; BATISTA, 2012).

Os acidentes domésticos tem relação com a idade da criança, etapa de 
desenvolvimento psicomotor, fatores ambientais, educacionais, socioeconômicos e 
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culturais, os quais estão relacionados com o comportamento e estilo de vida.
Segundo o estudo realizado no Centro de Tratamento de Queimaduras 

(CTQ) (MORAES, 2012) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), no período de 1º 
de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2010, os cuidadores costumam prevenir 
as queimaduras térmicas geralmente por supervisão dos pequenos. Este estudo 
também sugere, a importância de orientações aos cuidadores, sobre este tema, 
pelas unidades básicas de saúde (UBS), com foco na prevenção de queimaduras 
em crianças.

A educação em saúde é uma estratégia para prevenir doenças/problemas 
e promover saúde por meio de conhecimentos sobre determinados temas, tem a 
proposta de manter o equilíbrio entre o saber e o fazer, buscando estimular a tomada 
de decisões consciente e com responsabilidade (CÂMARA, et al,2012). Assim, a 
informação, se torna uma estratégia importante na prevenção de acidentes, como 
queimaduras. O profissional de saúde que atua na atenção primária em saúde, 
deve buscar orientar os cuidadores quanto os meios de prevenção, conhecendo a 
realidade da criança e discutindo à situação de risco para um acidente (CORREA ; 
SILVA, 2006). 

A importância da Educação em Saúde nas UBS para os profissionais de 
saúde é imprescindível, no momento da orientação qualificada, ele traz consigo 
o conhecimento científico e o conhecimento cultural que a população apresenta ( 
LIMA JUNIOR; MELO; ALVES; PERENTE; FERREIRA, 2014).

Por perceber a importância deste tema para a sociedade, sabendo que é um 
problema de saúde pública e visando ampliar a necessidade de orientações sobre a 
prevenção deste acidente, justificamos a importância deste estudo. 

 Diante da importância da orientação para os cuidadores e compreendendo 
os riscos que as queimaduras térmicas causam nas crianças, surge a hipótese: 
As queimaduras térmicas em crianças menores de cinco anos estão diretamente 
relacionadas ao serviço que orienta ou não orienta os cuidadores das crianças? 

Portanto, o objetivo desse estudo foi investigar as orientações de prevenção 
utilizada em unidades de saúde da família com os cuidadores de crianças em um 
território de maior prevalência em queimaduras térmicas de crianças menores de 
cinco anos de idade, do município de João Pessoa – JP.

MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa. A 

população estudada, foram de crianças menores de cinco anos com episódio de 
queimaduras, atendidas em um hospital de referência, no período de janeiro de 2011 
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a dezembro de 2016, perfazendo 767 casos. A amostra deste estudo foi constituída 
de cuidadores de crianças menores de cinco anos, em território de maior prevalência 
de queimaduras térmicas do município, em atendimento nas UBS, no momento 
da coleta. Foi considerado como critério de inclusão ser o cuidador principal das 
crianças. Adotou-se como critério de exclusão os cuidadores de crianças que não 
são cadastrados na área adscrita com maior prevalência. Levando em consideração 
que a população pode ser heterogênea, ou seja, a quantidade de queimaduras não 
se aproxima de 50% dos atendimentos, foi utilizado p=25%. Executando o cálculo 
amostral através da fórmula:

Dado a heterogeneidade dessa população alvo, considerando o nível de 
confiança de 95% e a margem de erro de 5%, a amostra representativa desta 
população foi formada por 161 cuidadores. Porém, após a entrevista verificou-
se algumas incompatibilidades como: cuidadores que se negaram a participar da 
entrevista e algumas entrevistas que foram preenchidas incorretamente, resultando 
uma amostra de 145 entrevistados, A amostra foi realizada através de uma 
amostragem de probabilidade, que envolve a seleção aleatória de elementos da 
população, ou seja, onde cada elemento tem uma chance igual, independente de 
ser selecionado ou não (POLIT DF; BECK CT; HUNGLER BP, 2004). Portanto, o 
delineamento utilizado foi amostragem aleatória simples.

Para a investigação das orientações disponibilizadas pela UBS, foram 
entrevistados os cuidadores das crianças cadastrados em sete unidades de Saúde 
da Família, todas atuando de forma integrada com 4 ou 3 equipes de saúde, 
localizadas no território de maior prevalência de queimaduras térmicas em crianças 

na faixa etária estudada do município de João Pessoa-PB, totalizando 27 
unidades. Foi utilizada uma entrevista estruturada composta por nove questões 
objetivas.  

Inicialmente foi elaborado um banco de dados em planilhas do software 
Microsoft Excel versão 2010, onde foi avaliada a amostra de 145 entrevistados, 
sobre prevenção de queimadura térmica com crianças na cidade de João Pessoa. 
Os dados foram organizados através de tabelas e gráficos, contendo informações 
sobre os cuidadores como: a idade dos cuidadores, parentesco com a criança, a 
quantidade de crianças por cuidador, se já houve algum tipo de queimaduras com as 
crianças, as quais são responsáveis, onde guardam objetos inflamáveis, manuseio 
de fogos de artifícios e se costumam manter velas e tomadas perto de móveis que 
podem provocar incêndios; e acerca das orientações: eles receberam orientações, 
quem foi o profissional, se as orientações falavam sobre queimaduras térmicas. A 
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variável com relação a idade dos cuidadores foi utilizada a mensuração de intervalo, 
o pesquisador (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). Pode especificar a classificação 
dos objetos em um atributo e a distância entre esses objetos, as demais variáveis 
foram utilizadas a mensuração nominal que faz o uso de números para categorizar 
as estatísticas.

Atendeu-se no estudo as considerações éticas da resolução 466/12, do 
Conselho Nacional de Saúde que assegurar os direitos e deveres que dizem respeito 
aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado (BRASIL, 2013), 
como também o que rege a Resolução 311/2007 do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN, 2007), que trata do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 
O projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências 
da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, sob o parecer de nº1.988.125 e 
CAAE: 64676317.1.0000.5188. Os participantes da pesquisa assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS
Foi realizado um levantamento de dados através do boletim de entrada das 

crianças com queimaduras, referente ao período de janeiro de 2011 a dezembro 
de 2016 disponibilizado pelo Sistema de Arquivos Médicos e Estatísticos (SAME) 
do hospital de referência, foi mapeado a prevalência de queimaduras térmicas em 
crianças menores de cinco anos de idade no município de João Pessoa-PB. Este 
mapeamento obtido com os dados de queimaduras no hospital de referência para 
essa intercorrência demonstrou duas áreas do município com alta prevalência, sendo 
o território do bairro de Mangabeira com 72 casos e o do Valentina de Figueiredo 
com 40 casos. A área de Mangabeira foi o foco do estudo com os cuidadores por 
apresentar maior prevalência. 

Examinando dados da entrevista, por meio do responsável principal da 
criança, pôde-se observar que apenas em 2 (1%) o cuidador não tinha grau de 
parentesco familiar com mesma. Dentre os demais se constatou que 113 (78%) era 
a mãe, a responsável pela criança, enquanto 16 (11%) era avó, apenas 6 (4%) o pai 
que era o responsável, os outros 4 (3%) a  tia e as demais 4 (3%) os responsáveis, 
eram pessoas que possuem algum tipo de vínculo afetivo com a criança, seja um 
vizinho ou alguém com certo grau de parentesco.
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Gráfico 1. Responsável pela criança no momento da entrevista

Em relação, às orientações recebidas pelas USF pelos cuidadores na 
área estudada, do total da amostra, foi observado que em apenas 11 deles, os 
responsáveis relataram o recebimento de informações sobre queimaduras nas 
Unidades Saúde da Família correspondentes, o que indica que apenas 8% da 
amostra (aproximadamente) receberam orientações a cerca do assunto proposto, 
e em apenas 09 (82%) deles, os responsáveis obtiveram informações sobre 
queimaduras térmicas, conforme indica os Gráficos 1 e 2 Abaixo.

Gráfico 2. Recebimento das orientações sobre queimaduras térmicas pelos cuidadores 
das crianças nas Unidades Básica de saúde.
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Gráfico 3. As orientações do profissional se referiam a queimaduras térmicas 

Em todos os casos supracitados, as referidas informações foram repassadas 
por enfermeiros das USF.

Gráfico 4.  Profissional que disponibilizou informações

Em relação aos acidentes por queimaduras térmicas com as crianças de 
menores de cinco anos de idade foi analisado que do total de 145 cuidadores, 30 
(21%) dos responsáveis relataram que houve algum episódio anterior de queimadura 
com a(s) criança(s) sob sua responsabilidade. 

No que diz respeito à prevenção de acidente doméstico que provocam 
queimaduras térmicas com as crianças,122 (84%) dos responsáveis afirmam que 
habitualmente guardam objetos como isqueiros, fósforos, álcool entre outros, em 
locais que evitam o acesso da criança, enquanto que 21 (14,5%) utilizam outros 
locais da casa e 2 (1,5%) afirmou que tais objetos estão localizados abaixo da pia 
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no cômodo da cozinha.

Gráfico 5. Acesso das crianças a objetos inflamáveis 

Em relação a prevenção dos acidentes domésticos relacionados a 
queimaduras com líquidos superaquecidos, foi possível observar também que 135 
(93%) dos responsáveis sempre costumam verificar a temperatura da água do 
banho e dos alimentos antes de ofertá-los às crianças, outros 6 (4%) mantém esse 
comportamento ocasionalmente, e os demais 4 (3%) não verificaram

Em relação ao manuseio de fogos de artifício, 106 (73%) cuidadores afirmam 
que nunca deixam as crianças manusearem fogos de artifício, já, 30 (21%) em 
alguns momentos, liberam o manuseio dos fogos de artifício pela criança e 09 (6%) 
deixam sempre.

Ainda sobre a prevenção dos acidentes domésticos, foi possível observar 
também que 135 (93%) dos cuidadores sempre costuma verificar a temperatura 
dos alimentos antes de oferecê-los às crianças, outros 6 (4%) mantém esse 
comportamento ocasionalmente, e os demais 4 (3%) não verificaram.

Por fim, em relação aos móveis da casa ficar em próximos às fontes de calor, 
apenas 28 (19%) afirmaram que mantém camas e/ou sofás próximos a alguma fonte 
de calor, como por exemplo: velas.

DISCUSSÃO
O mapeado realizado no hospital, resultou na prevalência de queimaduras 

térmicas em crianças menores de cinco anos de idade no município de João Pessoa-
PB. Este foi investigado com o propósito de identificar o bairro onde suponha que 
haveria menor índice de orientações sobre o problema citado. A prevalência é 
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um indicador de grande importância na saúde pública, pois fornece uma medida 
do volume ou carga da doença em uma comunidade ou população em um dado 
momento – informação essencial no planejamento dos serviços de saúde (OPAS, 
2010).

Em apenas 2 (1%) casos o responsável pela criança não era o cuidador 
principal da criança, assim observa-se a importância do cuidador principal. O estudo 
realizado em dois prontos-socorros públicos no município de São Luís – MA, no 
período de agosto a novembro de 2011 ( LAURSEN; NIELSEN, 2008).  Refere que 
há muitas medidas preventivas que só quem cuida diretamente da criança é capaz 
de tomá-las, a família representa a primeira rede social dos indivíduos e contribui 
para a realização de nossas práticas e convívios sociais, nossa visão de mundo e de 
nós mesmos, influenciando inclusive em nossa saúde e sobrevida (NETA; MACIEL; 
LOPES; SARDINHA ; CUNHA, 2014). Este estudo demonstrou, que 113 (78%) dos 
entrevistados, as mães eram as cuidadoras principais e apenas 6 (4%) o pai era 
o responsável principal. A mulher ainda é a principal responsável pelas atividades 
domésticas e pelos cuidados com os filhos, enquanto o homem permanece sendo 
considerado um ajudante, visto que não assume as responsabilidades e tarefas 
no lar como a mulher o faz (SANTOS; BONANI; YAKUWA ;ANDRADE; MELLO, 
2016). Já o papel da avó como responsável no momento da entrevista, cerca de 
6 (11%) se torna claro a importância de sua presença, visto que na maioria das 
vezes eles eram os cuidadores principais, as avós, nessas situações, muitas vezes 
acabam assumindo as responsabilidades referentes aos pais e tomam para si todos 
os cuidados com as crianças( CARDOSO; BRITO, 2014).

O estudo realizado demonstrou que apenas 11(8%) da amostra, recebeu 
devidamente as orientações sobre prevenção de queimaduras, 9(82%) delas 
falavam sobre queimaduras térmicas. As mesmas causam a destruição parcial ou 
total da pele, comprometendo funções básicas e podendo alterar o funcionamento 
dos outros órgãos, além de danos físicos, também é visto o trauma psicológico 
como um fator importantíssimo que modifica a vida do acidentado, como os meios 
educacionais são extremamente importantes para prevenir estas sequelas, educação 
em saúde como não só um meio de transmitir informação em saúde, mas também 
é uma ferramenta de promoção em saúde, a necessidade de haver promoções de 
campanhas educativas e maior propagação das informações relacionada sobre 
queimaduras para qualquer que seja o nível social e econômico a que pertença o 
indivíduo (BARBIERE ,et al, 2016; SALCI, et al, 2013; LIMA JUNIOR, et al, 2014).

Entretanto, todos os casos que foram repassados às orientações, estas 
foram realizadas pelos enfermeiros. As práticas educativas são parte integrante das 
ações dos enfermeiros, se tratando da atenção primária, essa prática é ainda mais 
necessária, visto que a educação em saúde está amplamente inserida no contexto da 
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atenção básica``, ainda conforme este autor a educação serve um instrumento que 
visa à conscientização e a liberdade do individuo (SILVA; ARAÚJO; SILVA; MERCÊS, 
2013). De acordo, com a lei, a qual atribui ao enfermeiro à educação, visando à 
melhoria de saúde da população. Os profissionais devem desenvolver a  educação 
em saúde com, visão de integralidade, trabalho em equipe, desenvolvendo ações 
no campo individual e  no coletivo, com conhecimento  determinada por  fatores 
inerentes a realidade local( BRASIL ,1986; ANDRADE; SCHWALM ;CERETTA; 
DAGOSTIN; SORATTO, 2013).

Neste estudo percebemos também que 30 (21%) responsáveis já 
presenciaram episódios de queimaduras com pelo menos uma das crianças que está 
em sua responsabilidade, as participantes do estudo vincularam o termo acidente 
à possibilidade de evitá-lo, condicionando a prevenção à vigilância contínua da 
criança (GURGEL; MONTEIRO, 2016). 

Da amostra 122 (84%) dos responsáveis afirmam que habitualmente guardam 
objetos infláveis em locais altos, dentre os cômodos propícios para a ocorrência 
desses acidentes, destaca-se a cozinha. Nesse local, observa-se frequentemente a 
incidência de queimaduras com água fervente (VIEIRA; CARNEIRO; FROT; GOMES 
;XIMENES, 2009). 

Um estudo, realizado no período de outubro de 2009 e março de 2010 no 
Sistema de Arquivo Médico e Estatístico (SAME) no hospital público estadual no 
município de João Pessoa, o mês de junho obteve o maior número de registros com 
65 casos (22,4%) de queimaduras. Portanto, o estudo traz um dado preocupante, 
onde 9 (6%) deixam as crianças manusear fogos de artifícios durante as festas que 
ocorrem no referido mês (FERNANDES , 2012).

A maioria (97%) dos cuidadores geralmente tem o cuidado de verificar a 
temperatura dos alimentos antes de oferecer a criança, porém ainda há cuidadores 
4(3%) não possuem o hábito de verificar antes de oferecer para a criança, em um 
estudo realizado em uma Unidade de Saúde da Família do bairro de Cidade Nova 
(USFCN), localizada no município de Natal/Rio Grande do Norte, doze cuidadoras 
afirmam que os acidentes domésticos acontecem por falta de atenção com a criança.

Por fim, apenas 28 (19%) afirmaram que mantém camas e/ou sofás próximos 
a alguma fonte de calor. Essa susceptibilidade de ocorrer um acidente, foi atribuída 
à infraestrutura domiciliar, evidenciada pelo espaço insuficiente (Gurgel; Monteiro, 
2016) Tal realidade, poderá advir das condições socioeconômicas, atribuída há 
uma renda familiar mensal equivalente a um salário-mínimo, sendo a maioria 
dos entrevistados. Contudo, é necessário considerar a cultura, os costumes e as 
crenças familiares constituem fatores essenciais para implementação do cuidado 
e prevenção de novos acidentes domésticos. Estes, na maioria das vezes, são 
potencializados pela inobservância, pelos hábitos de vida e pela ausência de um 
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comportamento preventivo por parte das famílias ( BRASIL, 2012).

CONCLUSÃO
Concluímos com este estudo, que ainda há um déficit significante, em 

relação a orientações sobre o tema, vindas do serviço, visto que apenas 8% da 
amostra recebeu as devidas orientações, percebendo assim, que 92% da amostra 
permanece sem ter acesso a mesma, 82% dos entrevistados afirmaram que as 
orientações falavam sobre queimaduras térmicas, em contudo, o profissional de 
saúde que aborda é o enfermeiro, fazendo parte de orientador, seguindo o que 
lhe é atribuído, mas a educação em saúde deveria ser abordado pelas equipes de 
saúde que atuam na atenção primária em saúde. Estes resultados podem estar 
relacionados com o índice alto de queimaduras neste local. Assim, sugere-se para 
verificação da hipótese levantada que outros estudos possam ser realizados em 
outros bairros e municípios de prevalência de casos de queimaduras térmicas com 
crianças menores de cinco anos, correlacionando a atuação das Unidades Básicas 
de Saúde.
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