




 
Editora chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Editora executiva 

Natalia Oliveira 

Assistente editorial 

Flávia Roberta Barão 

Bibliotecária 

Janaina Ramos 

Projeto gráfico  

Camila Alves de Cremo 

Daphynny Pamplona 

Gabriel Motomu Teshima 

Luiza Alves Batista 

Natália Sandrini de Azevedo 

Imagens da capa 

iStock 

Edição de arte  

Luiza Alves Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2021 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do texto © 2021 Os autores 

Copyright da edição © 2021 Atena Editora 

Direitos para esta edição cedidos à Atena 

Editora pelos autores. 

Open access publication by Atena Editora 

 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição 

Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-NãoDerivativos 4.0 

Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 
 

 

 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 

exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição oficial da Atena Editora. 

Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, 

mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.  

 

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do 

Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em critérios de 

neutralidade e imparcialidade acadêmica. 

 

A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do processo 

de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que interesses 

financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de má conduta 

científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 

 

Conselho Editorial 

Ciências Biológicas e da Saúde 

Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 

Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 

Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 

Profª Drª Daniela Reis Joaquim de Freitas – Universidade Federal do Piauí 

Profª Drª Débora Luana Ribeiro Pessoa – Universidade Federal do Maranhão 

Prof. Dr. Douglas Siqueira de Almeida Chaves – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 

https://www.edocbrasil.com.br/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4267496U9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773603E6
http://lattes.cnpq.br/5082780010357040
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767996D6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4574690P9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4751642T1


 
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Profª Drª Elizabeth Cordeiro Fernandes – Faculdade Integrada Medicina 

Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 

Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 

Profª Drª Eysler Gonçalves Maia Brasil – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Profª Drª Fernanda Miguel de Andrade – Universidade Federal de Pernambuco 

Prof. Dr. Fernando Mendes – Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Saúde de Coimbra 

Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras 

Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 

Prof. Dr. Helio Franklin Rodrigues de Almeida – Universidade Federal de Rondônia 

Profª Drª Iara Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco 

Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 

Prof. Dr. Jefferson Thiago Souza – Universidade Estadual do Ceará 

Prof. Dr. Jesus Rodrigues Lemos – Universidade Federal do Piauí 

Prof. Dr. Jônatas de França Barros – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 

Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do Amazonas 

Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 

Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Profª Drª Maria Tatiane Gonçalves Sá – Universidade do Estado do Pará 

Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 

Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 

Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 

Prof. Dr. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados 

Profª Drª Regiane Luz Carvalho – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino 

Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de  Fora 

Profª Drª Vanessa da Fontoura Custódio Monteiro – Universidade do Vale do Sapucaí 

Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 

Profª Drª Welma Emidio da Silva – Universidade Federal Rural de Pernambuco 

 

  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4125932D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785541H8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707037E3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4721661A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730006H5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799345D2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4431074H7
https://orcid.org/0000-0002-5205-8939
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4421455Y9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777457H7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4732623J3&tokenCaptchar=03AGdBq24iB-Pof08yPIxT6yxqim-Gnz-Y1IERLxwCNF6X8B9QzolzMoUtSDkPD6WZqA3yZ9AocEA-Ms1KKdTiOsRHg3DhIQwGo4ezaV3L0m_jo_oNAt2bpDjn-YYZVFAVh_wflb5D7E2YzRSy1Owzi0PkDAULG_dxn3s8nGd7OI4JiQUTInBUYirVwP-tlf_CP0AcGDIRSR6_ywnG_r5InTp1TG4mF2qZpMSWM8YklIs672ldbN7qYBYirnIjtrefebeiYbxomms41FywGx-yEcO10Ztb8x6DRdgHU_a6cXS8Z5k5ISxMK1MurH5TXXMv9GTYdgr_kZ6P2pZflXWlKOY_cNoCwIwSPAUTQ1VJR-fpO869k8oAgy1VpCxPKUoVcP6Vb9d4XrDijweLhiAXfO1_iH0V6LyUyw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730979Y6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770360J4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4177965H7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762258U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769144H2&tokenCaptchar=03AGdBq24Yxzjqjp7LskrufFVo0QrNAEv_wS-y9Yis7IH_xN8FImtn8T7wzW4CuISziPu87d95GO0da-CoAH7yG2-Z2mAJEQjgvyA7RGZsPKjEBx32rZJKmJkeRFMazOtWfpab87pjaC_XpeRceOifpsHXhAnXcuOqREUS4W1iUHMb0B_kvJKY7FRdnJRer3EHn5Ez_79p0cFso7UE5Ym0ET4ptZXWlpQ4RcrS0hQDiJS-IDoKSOxiaCZF9pFNEWki2O6bRejqfEqUlEGc3UTwcq_vkXTUgvNSnjeSCGbS09fo5UGVZP1Q1YNrzuIHhujGsB_BvTjjlC7fLNxfU2r2qpuzV9xULL7P5sLJPBFGqY_mZQuN-2tBIEujGguY81LwJm0GB4sgtmYJDc-JU-tiU1QrsExBI9_OKg
http://lattes.cnpq.br/1353014365045558
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4417033E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723835T5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4208877H4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4467061D7&tokenCaptchar=03AGdBq267s04IEVTMOWiqwurh_lBmUoi-vS7BW6P--0eLLmrOX3otZcGuK9_kzkerITV0xTmMad5fjY73BQjeAr5HU9a3VsN-BCAhIdFq3Bt2GghD1Sac4QbYFTuCxGCEajtFe9GBasPKJhvDIpQspDMnFXYyXhHAERpCeeFfUl-iWYu92wzV213OW5WT39pXNY-Eox-fBJemXlD4lUsNjSNqJhZOaj3MQ-6ZihaP2Bg1nKJ0H9sKrRw-M0ZFfilSGsFeVwe3HiyIPVrLdZmeB7rN1ldWt1HHwAcgJKtUFD_QaprpSqT135HrPW6GG3n5UBd7lKNvk0MnETJZHSV49UlnpJDy3cXwa7ZZu2KGU4X3fIN6o1YHVJzMsQXodx0lT8nC0uhPIUElyD694XgZv0L-mmWMl1PrDw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4208106A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4465502U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728374J9&tokenCaptchar=03AOLTBLSd782i965vCUhSY1Tf89Z5X-2c8WmQvb5mB04zomll-Y2szBLd81HYsfkufWR-gBq5feMUL2LWVFOYezaaB_N8HJrg444SriTsScGQwNgFRlNqEFWVKgyr2LcdZC3TwBSOhFrHcx-fB9E_MLK9TEcuTIrweDsrLptGONUQHuGFs0w5Tq8zQpUJ1oBPW9PWJ8VOWknBRF_vyVj1043dMF4u7HT9lUeOC53CV1mxxrgJEBlXqXYuUVzFKRNUjZtRAg0W3aGDTT2BjW1kOtBkozSKnk_ZrFpMuxqzujBD_5zoN8hKsmKWbn3uvYuw3FAHhvtXhc6GbwtFn3NTSeOo1d4iFG-ODet7uvVFJJSRSVuPPDEtHMRVcm082SntHNs8rB_cBPJmK54nRqSxougSpTfA7kq3Zjn_SoOeKo22R-2b_C9U4nAfxhKkzip5nV4cA1A13DrZ2vOSMGmMiBVqvhhr5ywn6Quy_pPEuWwca5XKP15frqfeIQiObr5VsyngYyyE7JyIDfhQ1UDigdsGHLGH2ZEl_Y1Mf83-z6bui470oWfCD8hBgg9UBOgnyvJ91B6S1qDi
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4750685J6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773701H6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4496674E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708470J3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273971U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4241566A7


 
Ciências da saúde: políticas públicas, assistência e gestão 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagramação:  

Correção:  

Indexação: 

Revisão: 

Organizador: 

 

Daphynny Pamplona 

Maiara Ferreira 

Amanda Kelly da Costa Veiga 

Os autores 

Marcus Fernando da Silva Praxedes  

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

C569 Ciências da saúde: políticas públicas, assistência e gestão 2 

/ Organizador Marcus Fernando da Silva Praxedes. – 

Ponta Grossa - PR: Atena, 2021. 
  

 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 

Modo de acesso: World Wide Web 

Inclui bibliografia 

ISBN 978-65-5983-762-5 

         DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.625211012 

  

1. Ciências da saúde. I. Praxedes, Marcus Fernando da 

Silva (Organizador). II. Título.  
CDD 613 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 

 

 

Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil 

Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 

 

  

http://www.atenaeditora.com.br/


 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um conflito 

de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram ativamente da 

construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do estudo, e/ou 

aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo ou revisão com 

vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do manuscrito para 

submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão completamente isentos de dados 

e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a referência correta de todos os dados e de 

interpretações de dados de outras pesquisas; 5. Reconhecem terem informado todas as fontes de 

financiamento recebidas para a consecução da pesquisa; 6. Autorizam a edição da obra, que incluem 

os registros de ficha catalográfica, ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criação de capa, 

diagramação de miolo, assim como lançamento e divulgação da mesma conforme critérios da Atena 

Editora. 

 

 

 

 

 

 

  



 
DECLARAÇÃO DA EDITORA 

 

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação constitui apenas 

transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a publicação, inclusive não constitui 

responsabilidade solidária na criação dos manuscritos publicados, nos termos previstos na Lei sobre 

direitos autorais (Lei 9610/98), no art. 184 do Código Penal e no art. 927 do Código Civil; 2. Autoriza 

e incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios institucionais, com fins exclusivos de 

divulgação da obra, desde que com o devido reconhecimento de autoria e edição e sem qualquer 

finalidade comercial; 3. Todos os e-book são open access, desta forma não os comercializa em seu 

site, sites parceiros, plataformas de e-commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, 

está isenta de repasses de direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial 

são doutores e vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme recomendação da 

CAPES para obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou autoriza a utilização dos nomes e 

e-mails dos autores, bem como nenhum outro dado dos mesmos, para qualquer finalidade que não o 

escopo da divulgação desta obra. 

 



APRESENTAÇÃO 

Apresentamos a coleção “Ciências da Saúde: Políticas Públicas, Assistência e 
Gestão”, que reúne trabalhos científicos relevantes das mais diversas áreas da Ciência 
da Saúde. A coleção divide-se em dois volumes, em que o objetivo central foi apresentar 
de forma categorizada e clara estudos desenvolvidos em diversas instituições de ensino e 
pesquisa nacionais e internacionais. 

O primeiro volume traz estudos relacionados à assistência em saúde com abordagem 
do uso correto dos medicamentos, com uma discussão relevante sobre a automedicação 
e adesão ao tratamento, bem como da importância de uma abordagem interprofissional; 
uso de fitoterápicos; alimentação saudável; segurança do paciente e qualidade do cuidado; 
assistência em saúde no domicílio e uso de ferramentas para avaliação em saúde. 

O segundo volume reúne variados estudos que abordam temáticas que continuam 
atuais e sensíveis às políticas públicas e para uma melhor gestão em saúde. Dentre algumas 
discussões, tem-se a violência contra a mulher e a necessidade do empoderamento 
feminino, bem como da adequada assistência às vítimas; questões psicossociais; o uso 
de tecnologias em saúde; abordagem de doenças negligenciadas; qualidade da água 
e de alimentos consumidos pela população; a importância da auditoria em saúde, do 
planejamento estratégico e da importância da capacitação profissional para o exercício da 
gestão em saúde. 

Espera-se que os trabalhos científicos apresentados possam servir de base para 
uma melhor assistência, gestão em saúde e desenvolvimento de políticas públicas mais 
efetivas. Nesse sentido, a Atena Editora se destaca por possuir a estrutura capaz de 
oferecer uma plataforma consolidada e confiável para estes pesquisadores exporem e 
divulguem seus resultados.

Marcus Fernando da Silva Praxedes
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RESUMO: Atualmente, crianças e adolescentes 
estão crescendo expostos à tecnologia tradicional 
e moderna. Enquanto estudos indicam que o 
aumento do uso de tecnologias tradicionais - 
como a televisão e alguns de seus conteúdos - 
têm efeitos negativos no desenvolvimento e na 
saúde das crianças, outros estudos têm mostrado 
que tecnologias modernas como smartphones, 
tablets e computadores são aparentemente 
benéficos para o desenvolvimento infantil, não 
oferecendo riscos potenciais às crianças. Diante 
do exposto, o principal objetivo deste trabalho 
foi refletir e analisar de que forma as crianças 

estão utilizando as tecnologias as quais têm 
acesso e quais as principais consequêcias 
dessas tecnologias em seu desenvolvimento 
durante a infância. Para esta finalidade, adotou-
se como método a revisão integrativa do tipo 
descritivo e qualitativo. Pode-se afirmar que o 
uso inadequado de tais dispositivos tecnológicos 
em termos de conteúdo, duração, frequência 
e a postura que eles adotam  representam 
uma variedade de riscos à saúde infnto juvenil, 
incluindo problemas de desenvolvimento cerebral 
e muscular, sedentarismo, obesidade e qualidade 
de sono. Este estudo revisa a literatura sobre 
os problemas clínicos que o uso da tecnologia 
digital acarreta nas crianças.  O monitoramento 
de uso é imprescindivel para que crianças e 
adolescentes adotem um estilo de vida saudável, 
bem como a frequência e o conteúdo visualizado 
durante o uso dispositivos tecnológicos, e ainda 
o controle é de suma importância para garantir 
que as crianças tenham ou desenvolvam 
oportunidades adequadas de atividade física, 
hábitos alimentares saudáveis, ciclos de sono 
adequados e um ambiente social estimulante e 
propício.
PALAVRAS-CHAVE: Telas; tecnologia; 
smartphone; computador; tablet. Infância. 

IMPACTS OF TECHNOLOGY USE ON 
CHILD DEVELOPMENT

ABSTRACT: Currently, children and teenagers 
are growing up exposed to traditional and 
modern technology. While studies indicate that 
the increased use of traditional technologies 
- such as television and some of its contents - 
have negative effects on children’s health, other 
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studies have functions that modern technologies such as smartphones, tablets and computers 
are apparently beneficial to child development. , does not pose potential risks to children. 
Given the above, the main objective of this work was to reflect and analyze how children 
are using technologies, how they have access and what are the main consequences of the 
technologies in their development during childhood. For this practice, an integrative descriptive 
and qualitative review was adopted as a method. It can be argued that the advanced use of 
such technological devices in terms of content, duration, frequency and posture they adopt 
represent a variety of health risks to juvenile children, including brain and muscle development 
problems, sedentary lifestyle, obesity and sleep quality. This study reviews the literature on 
the clinical problems that the use of digital technology causes in children. Usage monitoring 
is essential for children and adolescents to adopt a healthy lifestyle, as well as the frequency 
and content viewed while using technological devices, and control is of paramount importance 
to ensure that children obtain or develop adequate opportunities physical activity, healthy 
eating habits, adequate sleep cycles, and a stimulating and supportive social environment.
KEYWORDS: Screens; technology; smartphone; computer; tablet.

1 |  INTRODUÇÃO
A definição de tecnologia é, ainda, algo amplo e a ser explorado. Para Veraszoto et 

al. (2009, p.39) “ tecnologia engloba tanto seu aspecto cultural, que inclui metas, valores e 
códigos  éticos, assim como possui um aspecto  organizacional, que abrange a economia 
e as atividades industriais, profissionais, além dos  usuários e dos consumidores”. Para 
Drucker (2021), a tecnologia representa o aproveitamento de técnicas juntamente com o 
conhecimento que são utilizados para aperfeiçoar ou facilitar um determinado trabalho, 
execução ou tarefa.

A forma e a intensidade com que a tecnologia é utilizada varia de acordo com a 
idade. Estudos dirigidos por Guerin, Priotto e De Moura (2018) mostram que a facilidade 
de acesso à tecnologias já existentes e novas, nos adolescentes, causaram mudanças 
no processo de aprendizagem, bem como na forma como vivem e se relacionam. É fato 
que os adolescentes possuem uma certa facilidade de se adaptarem ao novo e, por conta 
disso, moldam-se facilmente. Porém é de extrema relevância que seja analisado outros 
fatores, como por exemplo: a incapacidade de se concentrar, falta de memória, problemas 
de saúde, ansiedade, depressão e isolamento.

No que diz respeito a crianças, pode-se concluir que a diferença principal entre 
elas e os adolescentes, está na dosagem e no tempo de utilização. Se as tecnologias 
forem utilizadas da forma correta, apresentam sinais positivos no desenvolvimento das 
crianças, como por exemplo: ampliam a potencialidade do cérebro, melhoram a rapidez 
dos pensamentos, permitem a aprendizagem de forma facilitada e permite o contato com 
diversos assuntos e formas. Porém, se utilizado de forma inadequada e/ou excessiva, 
podem acabar por acarretar em problemas sérios de curto, médio e longo prazo, como por 
exemplo: sedentarismo, sobrepeso, vulnerabilidade a ataques ou conteúdos indevidos e 
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inapropriados para a idade, perdas de informação, individualismo evidente e precoce, etc. 
(FREIRE; SIQUEIRA, 2019).

Porém, em se tratando das crianças, a tutela é de responsabilidade dos pais, que 
por sua vez, muitas vezes sabem dos riscos em relação à utilização das tecnologias na 
infância, porém, não sabem limitar ou vigiar da forma adequada os seus filhos e, portanto, 
acabam por oferecer aparelhos de utilização (celulares, computadores e tablets) de forma 
desenfreada, irregular e precoce (CÂMARA et al., 2020).

Buscando-se compreender não sobre o uso das tecnologias em si e sim, qual a 
influência dessas tecnologias - de suas informações - na vida da criança, este trabalho 
traz a seguinte questão norteadora: Há alguma influência (ou impacto) da tecnologia no 
desenvolvimento biopsicosocial infantil?

Por conta disso, o principal objetivo deste trabalho pautou-se em refletir e analisar 
de que forma as crianças estão utilizando as tecnologias as quais têm acesso e quais as 
principais consequêcias dessas tecnologias em seu desenvolvimento, durante a infância.

2 |  MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um artigo de revisão integrativa, que considerou como termos de busca 

(ou descritores) os seguintes: “tecnologia”, “tecnologia e criança”, “tecnologia na infância”, 
“utilização de tecnologia por crianças”, “influência da tecnologia no desenvolvimento de 
crianças” e “consequências da utilização de tecnologias por crianças”.

Foram considerados como instrumentos de apoio à revisão materiais como: livros, 
artigos, dissertações, teses ou relatórios que estivessem inseridos no Google scholar, 
PubMed, Lilacs e Scielo. 

A revisão foi realizada de 02 de julho à 20 de agosto de 2021, tendo como critérios 
de inclusão, artigos e publicações que apresentassem data de publicação entre 2015 e 
2021, em português ou inglês, que apresentasse algum dos descritores no título ou no 
resumo. Foram considerados como critérios de exclusão, artigos e publicações repetidos 
dentro das bases de dados científicas pesquisadas, que não apresentavam os descritores 
previamente definidos no título ou no resumo, que não se apresentavam na íntegra e que 
não estivessem em português ou inglês.

Os artigos foram exportados, primeiramente, para uma planilha do Microsoft 
Excel®. Logo após, foram analisados de forma minuciosa quanto aos critérios de inclusão 
e exclusão e, então, foram realizados os downloads dos documentos para que pudessem 
ser armazenados em uma pasta no computador e em nuvem. Posteriormente, os artigos e 
as publicações foram analisados com relação ao seu conteúdo, por 2 especialistas da área, 
para que pudessem cumprir com o propósito da revisão. Caso fosse encontrado alguns 
artigos fora do período pré-estipulado (2015 a 2021), porém, que fossem considerados 
relevantes ao estudo (como por exemplo: legislações, boletins, resoluções, etc.), estes 
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também seriam considerados.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Resultados
Na presente revisão, aplicando-se os critérios de inclusão, encontraram-se 56 

artigos. Após a exclusão de artigos duplicados da mesma base de dados e entre bases 
distintas, alcançou-se o total de 35 artigos para a leitura dos resumos. Após aplicação 
dos critérios de inclusão e exclusão, mencionados no item anterior e após a realização da 
leitura dos resumos e títulos, 5 artigos foram excluídos por não apresentarem um ou alguns 
do(s) descritor(es) previamente selecionados e mencionados. Um total de 21 artigos foram 
utilizados nesta revisão.

Quanto às legislações, resoluções, livros, portarias, monografias e demais 
documentos considerados pertinentes a este estudo, foram encontrados e utilizados um 
total de 4 arquivos, todos disponíveis na internet de forma on-line.

3.2 Discussão

3.2.1 Uso de tecnologia digital e os principais pontos de atenção no 
desenvolvimento cognitivo-comportamental na infância

O uso da tecnologia digital tem sido associado à falta de atenção, agressividade 
comportamentos, sedentarismo, obesidade e problemas de sono na pré-escola e na escola 
crianças em idade. O abuso na utilização da tecnologia digital faz com que as crianças 
usem seu tempo ineficientemente e sejam estimuladas a ficar horas on-line. A preocupação 
também deve ser dada aos efeitos cognitivos e emocionais que  essas tecnologias têm no 
desenvolvimento das crianças (VEDECHKINA; BORGONOVI, 2021). O uso excessivo da 
tecnologia na primeira infância está relacionado a perdas  cognitivas, linguagem, bem como 
em atrasos sociais e emocionais (CHEN et al., 2020; GJELAJ et al., 2020).

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria - SBP (2019), o atraso no 
desenvolvimento da fala e linguagem é frequente em bebês que ficam passivamente 
expostos às telas por longos períodos e recomenda que se evite a exposição de crianças 
menores de 2 anos às telas (celular, tablet, televisão e etc), sem necessidade. Para Prates 
e Martins (2011) é enfatico que as crianças com atraso da fala são comumente identificadas 
a partir dos dois anos de idade, com vocabulário pobre e uma diferença de pelo menos 
12 meses entre a idade cronológica e a idade linguística, sem que apresente déficit 
neurológico, sensorial ou cognitivo subjacentes. 

O desenvolvimento normal da linguagem depende de um grande conjunto  de 
variáveis, tais como: integridade anatomofisiológica, maturação do sistema nervoso 
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central, aspectos emocionais e sociais, entre outros. A criança inicia pelo balbucio, depois 
pelas primeiras palavras e combinações de palavras até chegar a estágios mais complexos 
(WILLIAMS, et. al., 2021).

De acordo com De Castro e Júnior Barboza (2021) a utilização cada vez mais 
precoce e frequente da tecnologia tem causado questionamentos polêmicos, quanto 
ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e social da criança, uma vez que elas acabam 
substituindo as amizades reais pelas virtuais, abrindo mão de brincadeiras tradicionais nas 
quais envolvem exercício físico e interação social com colegas e familiares. 

Uma pesquisa, apresentada durante a Reunião de Sociedades Acadêmicas 
Pediátricas de 2019, sugeriu que quanto mais tempo as crianças menores de 2 anos gastam 
jogando ou se divertindo em smartphones, tablets e outras telas, maior será a probabilidade 
de que comecem a falar mais tarde. Para cada aumento de 30 minutos no tempo de tela, 
os pesquisadores descobriram um risco aumentado de 49% de atraso expressivo da fala 
(FREIRE; SIQUEIRA, 2019).

O desenvolvimento da linguagem oral e cognitiva depende de uma complexidade 
de fatores biológicos e ambientais (SOUZA; OLIVEIRA, 2016).  Neste sentido, alguns 
pediatras descrevem que os primeiros anos de vida da criança são determinantes para o 
desenvolvimento adequado da linguagem (NOBRE et al., 2021). 

Em um ambiente comunicativo e a partir da interação com a família, a qual torna-
se escassa num ambiente familiar onde a tecnologia é “usada em forma de distração, 
enquanto os pais realizam alguma atividade” (FREIRE; SIQUEIRA, 2019).

 Isso acontece porque o desenvolvimento cerebral e mental de qualquer criança, da 
primeira infância, segunda infância e durante toda a fase da adolescência são mediadas 
por diferentes estruturas e regiões cerebrais que amadurecem com estímulos, toques, 
visuais/luz, sons, olfato e, que modelam a arquitetura e a função dos ciclos neurobiológicos 
para a produção de neurotransmissores (SBP, 2019, p.03), e quando expostos em excesso 
às telas e em longo período acaba ocasionando o atraso do desenvolvimento da fala e 
assim, o cognitivo e social da criança.

3.2.2 Tecnologia e a relação com o TDAH e a hiperatividade infantil 

Dentre os principais problemas médicos e alertas de saúde de crianças na era 
digital, a Sociedade Brasileira de Pediatria destaca: os transtornos do déficit da atenção 
e hiperatividade, transtorno do sono, transtorno da alimentação, problemas visuais, 
problemas de saúde mental e a dependência digital como os mais alarmantes (SBP, 2019). 

O Transtorno de Déficit de atenção e Hiperatividade (TDAH) vem sendo considerado 
pelos educadores como um fator preocupante, principalmente na fase escolar da criança, 
tendo em vista que nesse período a criança inicia seu contato com a leitura e a escrita, 
sendo necessário que a mesma mantenha sua atenção e concentração afim de que o 
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ensino aprendizado e as propostas pedagógicas sejam alcançadas da melhor maneira 
possível (SENO, 2010, p. 335-336). 

O TDAH é um dos distúrbios diagnosticado mais comum em crianças. Ele é 
caracterizado por déficit de atenção, distração e comportamentos impulsivos, ansiedade e 
excesso de atividade motora, e em grande parte das crianças diagnosticadas com TDAH 
desenvolvem problemas sociais, familiares e emocionais por causa das dificuldades 
primárias, associadas ao fracasso escolar, dificuldades de inserção social, baixa autoestima 
e problemas no ambiente familiar ( DE SÁ FARIA, 2010).

Segundo dados veiculados na internet sobre uma pesquisa realizada com estudantes 
em Los Angeles, em 2018, constatou-se que o uso da internet influenciou no TDAH. 
Segundo a pesquisa a cada nova atividade digital em que o estudante interagia, a chance 
de desenvolver algum distúrbio aumentava em 10% (RANGEL, 2019). Tais constatações 
na pesquisa revela uma grande preocupação dos pesquisadores, uma vez que as novas 
interações e a ciberdependência em tempos de globalização da tecnologia parece provocar 
operações mentais semelhantes à de uma pessoa com TDAH. 

Além disso, como aborda Freire e Siqueira (2019) o uso exagerado do excesso de 
telas por crianças em fase de desenvolvimento infantil impulsiona a falta de atenção com 
estímulos rápidos e oscilantes, o que desencadeia falta de motivação e raciocínio lentos.

3.2.3 Tecnologia e a relação com a obesidade e a qualidade do sono 
nas crianças

A taxa de obesidade infantil triplicou nos últimos 20 anos. Para um desenvolvimento 
saudavel das crianças, a medicina moderna recomenda 3 a 4 horas de atividade física 
diária e interação social abrangentes (MIRANDA et al, 2015). O uso excessivo de tecnologia 
está ligado a obesidade ao longo da vida e risco cardiovascular e esta relação é agora 
observada a partir da primeira infância (COSTA et al., 2020). 

O uso excessivo das redes sociais durante o período pré-escolar está associado a 
aumentos baixos, mas significativos no IMC, estabelecendo as bases para ganho de peso 
na infância (DE QUADROS et al., 2019).

As repercussões da obesidade nas crianças são preocupantes, pois, segundo 
Miranda et al. (2015), muitas condições comórbidas, como: distúrbios metabólicos, 
cardiovasculares, ortopédicos, neurológicos, dermatológicos, endocrinológicos, hepáticos, 
respiratórios e renais, também são observadas em associação com obesidade infantil.  

Além de afetar profundamente a saúde física das crianças, pode afetar o bem-estar social, 
emocional e a autoestima, associado a um fraco desempenho acadêmico e a uma menor 
qualidade de vida da criança. Um problema social sério pelas condições psicossociais, 
pelos distúrbios da imagem corporal, e pelo isolamento social das crianças e suas famílias.

No sono infantil, manter uma televisão, computador ou telefone celular no quarto 
durante a noite está associada a menos sono e menor qualidade dele (DE QUADROS 
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et al., 2019). Crianças que fazem uso excessivo de mídias sociais ou que dormem com 
dispositivos móveis em seus quartos estão correm maior risco de sofrer distúrbios do sono 
(LEVENSON, et al., 2016). 

A má qualidade do sono em adolescentes está associada a uso extremo do telefone 
enquanto o número de dispositivos em um quarto e sono insatisfatório a qualidade está 
associada ao uso excessivo da internet e à duração de mais de 4 horas da tecnologia digital 
antes de dormir em crianças até 12 anos (Bruni et al., 2015). Além do uso noturno, o uso 
de dispositivos durante o dia também afetam diretamente na qualidade do sono (HYSING 
et al., 2015). 

3.2.4 Relação entre o desenvolvimento social da criança e a tecnologia

Dentro do ramo da psicologia, os fatores sociais englobam as experiências que são 
vividas socialmente. Pode-se dizer que tais fatores são capazes de determinar “quem é o 
ser humano”, bem como suas escolhas. Dentro deste contexto, é evidente que a tecnologia 
seja capaz de influenciar no comportamento e desenvolvimento social das crianças, pois 
permeia os espaços, ambientes, brinquedos e brincadeiras, transformando e modificando 
as relações (FARIAS; DAL PIZZOL; SANTINELLO, 2020).

Conforme a tecnologia foi sendo utilizada pelas crianças, a motivação pelas outras 
brincadeiras clássicas infantis foi perdendo espaço no decorrer do tempo, com isso a 
socialização e interação infantil foi perdendo espaço para as telas. Não há mais tempo para 
se brincar nas ruas ou interagir com outras crianças ou adultos, a interação e interrelação 
ficaram direcionadas e focadas no uso das telas de smartphones, computadores e televisões 
de última geração (DA CRUZ, 2018).

Assim, as crianças excessivamente estimuladas pelas tecnlogias atuais extinguem 
oportunidades de valorizar estímulos de interação como andar na rua, ir até a casa dos 
colegas, brincar fisicamente um com o outro; atividades essas que estimulam acessos 
primários e garantem a evolução social, física e mental como um todo (DE PAIVA; COSTA, 
2015).

É importante ressaltar que, para Ramos e Knaul (2020, p.159-160): «as tecnologias 
digitais podem ser usadas mais para motivarem as relações sociais, ampliando as formas de 
comunicação e o desenvolvimento de competências digitais, do que limitar ou impossibilitar 
as interações.

As doenças surgem então como um fator intimamente relacionado ao uso tecnológico 
excessivo e que sem o devido acompanhamento de pais e tutores pode ser um agravante 
na inatividade infantil desencadeando o retardamento pscicomotor, intelectual, físico e 
também de memória. Além do mais pioram gradativamente a ansiedade acarretando em 
doenças psicossomáticas tais como depressão, estresse e hiperatividade (CÂMARA et al., 
2020).
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4 |  CONCLUSÃO
É nítido e evidente que a tecnologia tem a sua importância para as crianças. Ela 

proporciona o aumento pelo interesse em aprender, é capaz de estimular os sentidos e a 
criatividade, auxilia no desenvolvimento de novas habilidades, proporciona um “educar” 
de forma mais divertida e causa o aumento da atenção, muitas vezes, no momento da 
execução de tarefas.

Entretanto, a dosagem e o tempo de utilização devem ser fatores de atenção. 
O uso excessivo de telas (que inclui TVs, tablets, celulares, entre outros dispositivos 
móveis) pode atrapalhar o desenvolvimento social e as habilidades das crianças. Diversos 
estudos confirmam que os perigos para a saúde são diversos, e incluem: problemas no 
desenvolvimento cognitivo comportamental na infância, aumento do disturbio em crianças 
com TDAH, aumento na hiperatividade, problemas emocionais e para dormir, dependência 
digital, entre outros.

Portanto, acredita-se que seja de extrema importância que os pais e tutores estejam 
sempre em alerta, tanto com relação ao conteúdo que está sendo absorvido pela criança, 
como também no tempo de conexão das crianças. O ideal seria estabelecer regras para 
a utilização dos dispositivos (como por exemplo: uma hora de utilização por dia, não 
utilização durante as refeições, não utilização antes de dormir, etc.) e também, buscarem 
uma forma de estimularem a prática de esportes ou exercícios físicos que não necessitem 
da tecnologia. Assim, haveria um direcionamento mais assertivo com relação ao dia a dia 
da criança.
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