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APRESENTAÇÃO
A coletânea A Pesquisa em Psicologia: Contribuições para o Debate Metodológico 

2, reúne vinte e sete artigos que abordam algumas das possibilidades metodológicas do 
saber psicológico.

A Psicologia enquanto campo teórico-metodológico traz em suas raízes tanto a 
especulação filosófica sobre a consciência, a investigação psicanalítica do inconsciente, 
quanto a prática dos efeitos terapêuticos da medicina e em especial da fisiologia. 

E, desse ponto de partida se expande a uma infinidade de novas abordagens da 
consciência humana, creditando ou não algum poder para o inconsciente como plano de 
fundo.

A presente coletânea trata de algumas dessas abordagens em suas elaborações 
mais atuais como podemos ver nos primeiros capítulos em que se tratam do inconsciente 
em suas relações com os mitos, o erotismo, os corpos, as contribuições socioeducativas 
entre outros olhares para o que é abarcado pelo psiquismo humano.

Em seguida temos alguns temas situacionais de nossa realidade imediata quanto 
aos efeitos psicológicos do isolamento social e o medo da morte, assim como de uma, não 
tão nova, ferramenta para o tratamento psicológico que é o teleatendimento.

Uma boa leitura!

Ezequiel Martins Ferreira
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RESUMO: O presente artigo é um estudo 
integrativo bibliográfico que objetivou investigar 
os aspectos psicossociais do câncer infantil 
publicados em português e inglês no período 
de 2010 até de 2015. O método de pesquisa 
utilizado foi a revisão integrativa, realizada 
através da busca eletrônica de artigos indexados 
na biblioteca virtual de saúde (BVS), scielo e 
pubmed a partir do cruzamento dos termos 
em português e inglês: aspectos psicossociais 
câncer infantil, aspectos psicossociais oncologia 
pediátrica, aspectos psicossociais neoplasias 
infantis. Após a aplicação dos critérios de 
inclusão e exclusão, 21 artigos fizeram parte da 
amostra. Em relação aos aspectos psicossociais, 
os autores publicaram mais sobre a experiência 
da criança frente ao adoecimento. Destaca-se a 
importância de novos estudos sobre mudanças 
de papéis dentro do núcleo familiar, considerando 
outras pessoas como cuidadores e o impacto que 
a doença traz no ambiente escolar da criança 

com câncer.
PALAVRAS - CHAVE: aspectos psicossociais; 
câncer infantil; revisão integrativa; câncer.

PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF 
CHILDHOOD CANCER: AN INTEGRATIVE 

REVIEW
ABSTRACT: The following article is an integrative 
bibliographic study, which aimed to investigate 
the psychosocial aspects of childhood cancer 
published in Portuguese and English between 
2010 to 2015. The research method used was 
the integrative review, which was conducted 
through an electronic search of articles published 
in biblioteca virtual de saúde (BVS), scielo and 
pubmed, utilizing the crossing of the terms in 
Portuguese and English: psychosocial aspects 
childhood cancer, psychosocial aspects pediatric 
oncology, and psychosocial aspects childhood 
neoplasms. After applying the inclusion and 
exclusion criteria’s, 21 articles were found, and 
used as samples. In regards to the psychosocial 
aspects, the authors mainly published about 
the child’s experience with cancer. This study 
highlights the importance of further studies to 
investigate the change of roles within the family, 
like considering other people as caregivers and 
the impact that the illness brings to a school 
environment.
KEYWORDS: psychosocial aspects; childhood 
cancer; integrative review; cancer.
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1 |  INTRODUÇÃO
O câncer infantil remete-se a um grupo de diversas doenças que podem ocorrer em 

qualquer parte do corpo e têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais 
em crianças abaixo de 19 anos de idade (Instituto Nacinal de Câncer, 2020). 

O trajeto da luta contra o câncer infantil é um caminho de muito medo da dor, da 
possível mutilação que pode ocorrer, do sofrimento e da incerteza do futuro devido ao risco 
de chegar a óbito. A partir do momento em que se descobre a doença, os familiares e a 
criança compartilham todos esses medos (Cardoso, 2007).

De Andréa (2008) destaca que o tratamento para os tumores infantis exige muita 
dedicação e aceitação do paciente e da família para enfrentar. A doença acaba alterando 
toda a rotina do núcleo familiar, fazendo com que a criança acometida da doença seja 
afastada da escola, o seu local de interação social, e, muitas vezes, faz com que seus 
responsáveis se afastem, também, do seu local de trabalho, para acompanhar a criança 
em seus tratamentos. Os tratamentos realizados em pacientes frequentemente danificam, 
ou deixam sequelas, na imagem do corpo, como emagrecimento intenso, obesidade, 
mutilações de um membro do corpo, o que acabam mexendo com sua autoestima. 

Os aspectos psicossociais, sentimentos, pensamentos, emoções, os 
comportamentos, as questões familiares, dentre outros manifestados durante o câncer, têm 
feito com que a Psicologia desenvolvesse um interesse com relação à doença. A produção 
científica da Psicologia sobre a oncologia tem sua denominação de uma área específica de 
conhecimento, embora muito nova, chamada de psico-oncologia. Essa área tem ajudado 
as crianças e os familiares a desenvolverem habilidades muito eficazes de lidar com o 
adoecimento (Galli, da Silva & Minuzi, 2014).

Considerando o que seja o câncer infantil e o impacto que este tem sobre a criança e 
todos aqueles ao seu redor, esse estudo tem por objetivo analisar, na produção científica, os 
aspectos psicossociais1 do câncer infantil. Os resultados deste estudo buscam apresentar 
uma atualização sobre a temática e indicar lacunas para futuras pesquisas.

2 |  MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que compreende fazer uma busca 

de estudos sobre um determinado tema, possibilitando um diálogo entre vários autores e 
podendo, também, identificar o que tem sido publicado sobre o assunto. Esse método de 
pesquisa é composto por uma seleção das perguntas que são norteadoras para o estudo, 
facilitando o estabelecimento de critérios para a seleção da literatura e para a amostra. 
Assim, pode ser realizada a análise dos dados obtidos, a interpretação dos resultados, 
discussão da revisão e conclusão (Mendes, Silveira & Galvao, 2008).

1 Características relacionadas aos efeitos mentais, emocionais, sociais e espirituais de uma doença, como o câncer 
(Gellman & Turner, 2013). 
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Os critérios de inclusão foram: artigos completos, publicados entre 2010 até o 
primeiro semestre de 2015 em português ou inglês, com o intuito de dar continuidade à 
pesquisa realizada por Marina Kohlsdorf (2010), na qual a autora realizou uma revisão da 
literatura brasileira sobre os aspectos psicossociais no câncer pediátrico entre 2000 até 
2009; os artigos deveriam conter pelo menos uma das palavras-chave em português ou 
inglês: câncer infantil, aspectos psicossociais, neoplasias, infância, criança e oncologia; 
artigos de livre acesso, não pagos; os sujeitos estudados pelos autores utilizados tinham 
de ser crianças ou adolescentes (de 0 até 19 anos de idade). Em total, somente 21 artigos 
se enquadravam dentro dos critérios para serem discutidos.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS
Na presente revisão integrativa, foram analisados 21 artigos que atenderam aos 

critérios de inclusão previamente estabelecidos e apresentados. A partir da leitura detalhada 
dos artigos, foi possível classificar os artigos em 6 categorias para melhor explorar os 
aspectos psicossociais do câncer infantil: a experiência da criança; a relação familiar; a 
experiência da mãe; a experiência do pai; tríade composta pela criança, família e equipe de 
saúde; e experiência da família e da criança. 

A experiência da criança foi mais discutida, presente em 8 artigos. A relação familiar 
foi trabalhada em 5 estudos. A experiência da mãe, presente em 3 publicações, e a do pai, 
em 2 artigos, também foi discutida, embora a experiência materna tenha mais publicações 
sobre o assunto. A tríade composta pela criança, família e equipe de saúde também foi 
analisada em 2 artigos. Somente um artigo trabalhou dois aspectos psicossociais, que 
discutiu a experiência da família e da criança. 

3.1 Experiência da criança
Chaves, Vazquez e Hervas (2013), retratam como aspectos psicossociais as 

respostas que as crianças dão ao tratamento oncológico. Essas respostas podem ser 
negativas ou positivas. De um viés negativo pode haver uma associação ruim como a 
ansiedade provocada por procedimentos médicos. Outras variáveis associadas estão 
relacionadas com aspectos sociais relacionados com a doença como as preocupações 
sobre a aparência física e as dificuldades de comunicar aos outros sobre a sua própria 
doença. As autoras também destacam os sintomas psicológicos e físicos, como depressão, 
angústia e dor presente durante o tratamento oncológico. Esses resultados suportam a 
importância de intervenções terapêuticas específicas sobre estes componentes sociais 
relacionados com a doença.

As respostas positivas ao tratamento estão relacionadas a ganhos, tais como 
mudanças positivas em relação ao tratamento como: sentir-se mais forte e mais sábio, 
sentir-se mais próximo com amigos e familiares, um senso aprofundado de propósito ou 
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uma reavaliação das prioridades da sua vida para enfatizar gozo da vida e crescimento 
pessoal. 

Lemos e Ferreira (2010), relatam que a presença do tratamento contra o câncer e a 
interferência que o tratamento tem no comportamento da criança enferma são os aspectos 
psicossociais do câncer infantil. Os procedimentos invasivos, que utilizam instrumentos 
capazes de penetrar os tecidos ou invadir algum orifício do corpo, estão associados à 
dor e ansiedade, em função de implicarem expectativas de sofrimento físico e perda de 
controle da situação. A punção venenosa, que é utilizada na quimioterapia, está associada 
a uma série de consequências de caráter aversivo, como sensações de dor no local, onde 
é introduzida a agulha e administrado o medicamento, bem como a ocorrência de efeitos 
colaterais do tratamento. Em crianças, a experiência deste método de tratamento pode 
trazer reações comportamentais e fisiológicas condicionadas de dor e/ou ansiedade, como 
chorar, gritar, expressar dor verbalmente, exibir tensão muscular e resistência física, as 
quais são denominadas de estresse comportamental.

Bornstein et al. (2012), discutem os diferentes comportamentos entre crianças com 
câncer e sem câncer e as consequências que o tratamento traz para a criança com câncer. 
Quanto menor a idade da criança no momento do diagnóstico, maior a probabilidade de 
baixo desenvolvimento neurocognitivo delas. Nos achados dos autores, as crianças com 
câncer têm suas vias motoras, verbais, e mentais acometidas. As crianças que estão, 
ou completaram tratamento do câncer utilizando a quimioterapia, são mais propensas a 
apresentarem baixo rendimento acadêmico, especialmente quando diagnosticado em uma 
menor idade e recebem tratamentos mais intensos.

Cohen e Melo (2010), relatam que, devido ao câncer, o tratamento agressivo e longo 
afeta a vida escolar da criança. Os danos que esse afastamento pode causar são: a) baixo 
desempenho acadêmico devido a faltas; b) assistência inadequada da escola por não 
saber como lidar com a doença; c) limitações físicas causadas pelo tratamento, mudanças 
corporais, angústia de espera pelos procedimentos médicos invasivos (quimioterapia, 
radioterapia etc.) e as restrições sociais causadas pelo tratamento.

Chieffo et al. (2014), realizaram um estudo para constatar se a localidade do tumor 
acometia funções cognitivas. Crianças com tumores no tálamo demonstraram um dano 
mais grave nas funções de memória e tiveram um déficit de memória. Uma correlação 
significativa foi encontrada entre a presença de distúrbios neurolinguísticos e tumores. 
Crianças com tumores do lado direito frequentemente tinham apraxia de construção e 
desordens executivas de função.

Sposito et al. (2013), apontam que algumas crianças têm dificuldades de comunicar 
os seus sentimentos, valores e ideias, a partir de perguntas e respostas diretas, requerendo 
que o pesquisador utilize recursos criativos para adentrar o seu mundo para colher seus 
dados para pesquisa. As crianças podem achar difícil comunicar verbalmente seus 
medos, sentimentos, e opiniões e os desenhos facilitam essa expressão. A utilização de 
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pranchas com desenhos prontos mostrou-se capaz de envolver e motivar a participação 
da criança com câncer na entrevista e ampliou as possibilidades de expressão de seus 
comportamentos, sentimentos e pensamentos. A utilização de brinquedos no âmbito 
terapêutico se mostrou um excelente recurso para conhecer os sentimentos e reações e se 
manifestados pelas crianças.

Wechsler et al. (2014), apresentaram estratégias de intervenções utilizadas em 
crianças com câncer. A reestruturação cognitiva foi a técnica mais utilizada com crianças, 
seguida de treinamento de habilidades sociais. Ensinar as estratégias de coping e 
relaxamento também tem se destacado em ajudar as crianças a enfrentar o câncer. Essas 
intervenções psicológicas têm tido resultados positivos em crianças com câncer infantil.

Lanza e Vale (2014), destacaram a percepção da criança em término do tratamento 
oncológico. Sobreviver ao tratamento é um processo complexo e depende, em grande 
parte, dos aspectos objetivos e subjetivos das famílias. A experiência do término está 
relacionada com o modo como os familiares se adaptam e enfrentam à situação da doença 
e a maneira pela qual procuraram resgatar sua rotina e planejaram o futuro. A criança no 
término do tratamento projeta-se no futuro, redescobrindo suas possibilidades e falando 
de seus projetos de vida. Muitas dessas crianças que sobreviveram ao câncer passaram 
a maior parte de suas vidas tratando da doença e precisarão reaprender a existir em sua 
nova condição sem o câncer.

3.2 Experiencia da Familia
Kohlsdorf e Junior (2012), relatam as dificuldades que o câncer infantil traz para 

a família em seus achados da literatura. Para os irmãos do paciente, as alterações 
familiares podem provocar sofrimento decorrente da separação do outro irmão internado, 
desajustamento psicossocial, baixo rendimento escolar, sentimentos de rejeição, ciúmes, 
isolamento, ansiedade, preocupação, incerteza e tristeza. Os irmãos que não estão 
enfermos podem se envolver nesse processo dos cuidados, colaborando com a manutenção 
doméstica e fornecendo suporte emocional aos familiares.

Amador, Gomes, Reichert e Collet. (2013) destacaram onde e como o câncer 
infantil afeta o cuidador. O câncer infantil pode afetar várias áreas da vida dessa pessoa 
responsável. Esse abre mão das suas horas de sono, do lazer, da vida social, prazer, da 
vida familiar, do cuidado pessoal, de seu trabalho e/ou estudo.

Rech, da Silva e Lopes (2013), discutem a interferência que o câncer infantil traz na 
vida conjugal. As autoras destacaram que a coesão do casal, a comunicação do cônjuge e 
a intimidade/sexualidade é comprometida durante o câncer infantil. Sobre a coesão entre 
os cônjuges ao longo de um relacionamento, diversos aspectos da conjugalidade passam 
por modificações. O diagnóstico de câncer infantil tende a aproximar o núcleo familiar, 
exercendo, assim, uma ação centrípeta. A coesão tende a auxiliar no enfrentamento 
de situações estressantes, pois os casais demonstram superar tamanha adversidade 



 
A pesquisa em psicologia: Contribuições para o debate metodológico 2 Capítulo 24 293

justamente por poderem contar com seu cônjuge.
Em relação à comunicação entre os dois, as autoras destacaram que os maridos, 

que antes do diagnóstico de câncer do filho tinham a tendência de ficar calados a fim de 
proteger as esposas, mantiveram tal atitude. Em relação à intimidade/sexualidade, os pais 
deixam em segundo plano as suas necessidades sexuais e colocam em primeiro plano as 
necessidades da criança enferma. Em relação ao futuro da relação do casal que passa 
pela experiência de ter um filho oncológico, é necessária uma reorganização do padrão 
de relacionamentos, voltando a equilibrar a atenção dispensada aos subsistemas parental, 
conjugal e a outros vínculos, como família extensa e amigos, após o término do tratamento.

Em relação ao nível de estresse manifestado pelos pais com crianças com câncer, 
Alves, Guirardello e Kurashima (2013), relatam que os pais de crianças com câncer 
passam por momentos de estresse. As autoras afirmam que os pais de crianças com menor 
tempo de diagnóstico de câncer e pais mais jovens apresentaram maior nível de estresse. 
Outro achado das autoras citadas acima é que pais de crianças que sobreviveram ao 
câncer exibem sintomas de estresse e ansiedade mesmo depois que a criança terminou o 
tratamento, até mesmo nos casos em que a criança foi considerada curada, possivelmente 
devido ao medo de a doença ressurgir.

Quintana, Wottrich, Camargo e Cherer (2013), apontam o significado que os pais 
dão a um filho oncológico. Os pais temem a doença, devido ao fato de ela carregar consigo 
a concepção de sentença de morte, ainda mais devido ao fato desta não ser algo concebido 
como compatível com a infância, pois contradiz a ordem natural do desenvolvimento 
humano, cujo indivíduo deve ir até a idade adulta e à velhice, para morrer só mais tarde. 
Sendo assim, os pais vivenciam esse momento de adoecimento como uma guerra, uma 
luta constante para vencer a doença de seus filhos.

3.3 Experiencia do pai
Silva, Dupas, Nunes e Ferreira (2012) destacam a forma de o pai encarar a 

paternidade durante o evento do câncer infantil como um aspecto psicossocial. Os autores 
apontam cinco categorias para descrever essa experiência: a) descobrindo-se pai de uma 
criança com câncer; b) perdendo o equilíbrio; c) buscando forças; d) adaptando-se à nova 
vida; e) tornando-se uma pessoa melhor. 

A descoberta da doença causa um grande sofrimento no pai. Surge de repente, 
causando muito medo, pois o nome da doença carrega o significado de sofrimento e 
possível óbito. Além disso, a descoberta do câncer causa muita dor. Em relação à perda de 
equilíbrio, isso se deve a visão do sofrimento do seu filho, deixando o pai nervoso. Quando 
o pai presencia o filho passando por momentos dolorosos, isso o deixa apreensivo, fraco 
e perdido.

O pai busca suas forças para se reequilibrar para poder ajudar seu filho. Procurar 
elementos que possibilitem enfrentar a luta contra o câncer é muito comum. Principalmente 
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a confiança em Deus e a fé são as fontes de fortalecimento e equilíbrio. O apoio das 
pessoas, como parentes, vizinhos, amigos e da equipe de saúde, é importante para o 
pai não se sentir sozinho. Quando as autoras falam sobre a adaptação à nova vida, elas 
destacam que é importante para o pai saber os limites causados pelo câncer. O pai terá 
de dizer não algumas vezes quando a criança quiser comer algo ou fazer algo diferente. 

No sentido de se tornar uma pessoa melhor, as autoras dizem que ocorrem mudanças 
no comportamento do pai, do filho doente e de toda família, e, consequentemente, 
redefinem-se papéis, e a dinâmica familiar muda consideravelmente. Na percepção do pai, 
a família se une e demonstra mais os sentimentos. Nesse momento, o pai se torna mais 
presente e carinhoso, dedicando-se mais ao filho.

Da Silva, De Melo e Pedrosa (2013), afirmam que ser pai de criança com câncer é 
uma experiência difícil, que afeta o estado emocional, trazendo dificuldades no bem-estar 
geral, na esfera cognitiva e no controle das emoções. A insegurança em relação ao futuro 
incerto da criança faz parte das relações entre pai e filho. Os achados das autoras mostram 
que os pais são considerados grupos de risco, pois, além de lidarem com o enfrentamento 
da doença, enfrentam também as mudanças no papel de provedor da família após o 
adoecimento, o principal papel que exerciam.

3.4 Experiência da mãe
Angelo, Moreira e Rodrigues (2010), apontam a insegurança vivenciada pela mãe 

durante o tempo de batalha contra o câncer do filho em seus artigos. A experiência de 
ter um filho com câncer ocasiona múltiplos efeitos na vida da família como dificuldades 
financeiras, angústia e dor emocional. Quando uma criança é diagnosticada com câncer, 
é frequente a mãe aprender rapidamente a lidar com os aspectos médicos da doença e 
com as necessidades e medo dos membros da família. Assim, ela é vista como a principal 
pessoa no cuidado da criança doente. A mãe durante o adoecimento não sabe o que 
espera ou o que pode acontecer com o filho, e essa incerteza reflete o medo da perda e a 
impotência diante do sofrimento do filho.

Silva e Melo (2013), falam sobre a experiência da mãe relacionada à perda de 
um filho com câncer. Conviver com a experiência da morte de outra pessoa causa um 
fenômeno chamado de luto, processo frequentemente convencionado à perda irreversível 
de outro ser humano. O acontecimento da morte do filho pode causar forte impacto na vida 
pessoal, familiar e social da mãe.

Fedele et al. (2013), apresentam a discussão sobre a diferença da relação mãe e 
criança com a presença e ajustamento ao tratamento ou a ausência após o diagnóstico. 
A maioria das crianças diagnosticadas com câncer enfrenta a doença relativamente 
bem. Porém, as mães apresentam sintomas como de ansiedade e depressão durante o 
enfrentamento de um filho com câncer. Esses problemas podem persistir por anos, mesmo 
após o tratamento do câncer de seu filho com câncer estar completo.
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3.5 Tríade: criança, família e equipe de saúde
Os aspectos psicossociais que Kohlsdorf (2010) destaca através de seus achados 

de sua revisão interativa, são as situações vividas pela criança, seus familiares e a equipe 
de saúde ao longo do diagnóstico e tratamento do câncer. As reações do paciente frente 
ao diagnóstico e tratamento para além do âmbito biológico também é revisado. Sobre a 
experiência vivida pela criança, Kohlsdorf destaca efeitos que o tratamento e a hospitalização 
causam na criança. Esses efeitos podem ser as dores físicas, o medo, os efeitos colaterais 
acometidos pela medicalização, incertezas, ansiedade e restrições no cotidiano da criança 
com câncer. Esses efeitos causados pelo tratamento e a hospitalização propiciam níveis 
alto de estresse.

Outro achado da autora foi que as crianças têm dificuldade de falar sobre a doença. 
Devido a essa dificuldade de se expressar oralmente, a criança utiliza o brincar como uma 
estratégia adaptativa. Essas estratégias adaptativas são formas positivas de lidar com as 
dificuldades acometidas pelo câncer. A promoção dessas estratégias é importante para 
“aproximar a vivência da criança em tratamento do que seria seu curso de desenvolvimento 
sem o episódio de câncer, por exemplo, desde a adaptação da vivência escolar” (2010, p. 
283).

Kohlsdorf e Seidl (2011), fizeram um trabalho sobre a relação das interações entre 
médico, cuidador e criança durante atendimentos e consultas e focalizando a comunicação 
associada a tratamento onco-hematológico, que representa, atualmente, um dos maiores 
desta para a atuação em psicologia pediátrica. As autoras destacam ainda, que o estudo 
das interações comunicativas em contexto pediátrico evidencia a exclusão do paciente de 
seu próprio processo de diagnóstico e tratamento, contribuindo para a centralização do 
atendimento no profissional de saúde e restringindo a participação da criança na interação 
durante consultas e atendimentos.

A qualidade da interação comunicativa entre médicos e cuidadores tem 
consequências diretas para o sucesso do tratamento, pois proporciona maior satisfação 
dos cuidadores com o serviço e promove melhores cuidados ao paciente, além de 
maior retenção de informações, maior envolvimento e colaboração com o tratamento, 
melhor adesão a recomendações médicas, maior controle de cuidados, menos retornos 
ambulatoriais, diminuição na frequência de internações e maior discussão de aspectos 
psicossociais que influenciam o tratamento.

3.6 Experiência da família e da criança
Finalmente, um último artigo trabalhou a experiência da família e da criança. 

Esse único artigo foi separado devido ao fato de as autoras retratarem dois aspectos 
psicossociais em âmbitos diferentes. Um dos psicossociais foi a experiência parental com a 
criança oncológica e o estresse pós-traumático vivenciado pela criança após o diagnóstico 
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do câncer.
Boaventura e De Araujo (2012), relatam que, após uma experiência aversiva, 

qualquer indivíduo entra em um estado de desintegração psicológica, no qual pouco sente 
ou reconhece da ameaça representada pelo trauma. A experiência oncológica é permeada 
por múltiplas situações aversivas: o modelo de estresse pós-traumático captura a natureza 
traumática do câncer infantil.

Em relação à experiência parental, as autoras relataram vivências de incerteza, perda 
de controle pessoal, desorganização familiar e medo da morte durante o enfrentamento 
da enfermidade do seu filho. Suas experiências são marcadas por exposições repetidas 
a traumas, tais como: acompanhar o filho em situações de exposição à dor, desconforto 
físico, além de inúmeros episódios de emergência.

Boaventura e De Araujo (2012) afirmam que os pais transmitem suas angústias e 
inquietações para seus filhos, sendo que a família tende a fazer concessões de ordem 
material e afetiva à criança doente. Ofertando alimentos especiais, presentes e muita 
atenção, os pais do paciente pediátrico acabam por ajustar o manejo educativo para 
compensar as restrições impostas à sua criança devido ao tratamento.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do presente estudo permitem ter uma visão sobre a experiência da 

criança oncológica e de todos que estão envolvidos no seu tratamento. Pesquisas futuras 
poderiam explorar mais sobre a experiência dos pais dessas crianças e também o papel 
da escola frente à criança com câncer. Ao se referir escola, buscar entender a vivencia dos 
professores, colegas de sala e toda a equipe desta instituição. 

Hoje em dia, é importante ter conhecimento que os papéis do núcleo familiar não 
necessariamente devem ser exercidos pelos pais biológicos. Encontramos famílias em 
que a avó é a cuidadora principal da criança, ou esse papel pode ser exercido por outra 
figura familiar. Pesquisas futuras poderiam explorar como estes cuidadores enfrentam a 
doença, como também explorar a experiência de pais LGBTQ+. Por fim, esperamos que 
todo o esforço e empenho na realização do presente estudo tenham contribuído para a 
compreensão sobre os aspectos psicossociais do câncer infantil. 
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