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APRESENTAÇÃO 

A coletânea Saúde pública e saúde coletiva: Núcleo de saberes e práticas 2 é 
composta por 26 (vinte e seis) capítulos produtos de pesquisa, revisão integrativa, relato 
de experiências, estudo de caso, dentre outros. 

O primeiro capítulo da coletânea aborda as compreensões históricas da saúde 
no Brasil, processos e legislação vinculados. O segundo capítulo discute os desafios da 
regulação em saúde na produção do cuidado na atual conjuntura. O terceiro capítulo, por 
sua vez, apresenta os resultados da pesquisa acerca da adequação das atividades de 
controle da esquistossomose desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde. 

O quarto capítulo, discute saúde pública e psicanálise no atual contexto da 
pandemia de Covid-19. O quinto capítulo discute as possíveis causas do Body Identity 
Integrity Desorder e as estratégias utilizadas para a amputação desse(s) membro (s). O 
sexto capítulo, por sua vez, apresenta a experiência vinculada a busca ativa de pacientes 
em acompanhamento em um CAPSad durante o período pandêmico. 

O sétimo capítulo discute os resultados da pesquisa acerca dos desafios para 
implementar campanhas de prevenção de câncer de próstata. O oitavo capítulo discute os 
resultados do estudo acerca do rastreamento do câncer de próstata. O nono capítulo, por 
sua vez, avalia a morbimortalidade por câncer de próstata nas diferentes regiões brasileiras.

O décimo capítulo, discute a influência dos fatores socioeconômicos nos determinantes 
de mortalidade feminina relacionadas ao câncer de mama. O décimo primeiro capítulo 
discute as ações de educação em saúde realizadas por enfermeiros e demais integrantes 
da equipe de enfermagem com pacientes oncológicos e seus familiares. O décimo segundo 
capítulo, por sua vez apresenta a vivência dos Residentes Multiprofissionais em Saúde 
Coletiva na produção de Educação em Saúde numa Unidade de Saúde da Família em sala 
de espera educativa. 

O décimo terceiro capítulo, apresenta a experiência vinculado à realização do 
curso ‘educação em saúde no processo de envelhecimento’ uma atividade integrante 
de um programa de extensão universitária. O décimo quarto capítulo discute a atenção 
à saúde para pessoas travestis e transexuais brasileiras na atual conjuntura. O décimo 
quinto capítulo, por sua vez, discute o atendimento à família no cotidiano de trabalho do 
profissional da Enfermagem no contexto da atenção básica.

O décimo sexto capítulo discute o manejo da asma no período gestacional e os 
possíveis efeitos e complicações vinculadas. O décimo sétimo capítulo, apresenta os 
resultados de avaliações sistemáticas da possibilidade de o transtorno do espectro autista 
possuir origem genética. O décimo oitavo capítulo, por sua vez, apresenta os resultados da 
pesquisa acerca da equivalência farmacêutica entre comprimidos referência, genéricos e 
similares de hidroclorotiazida.



O décimo nono capítulo, discute as implicações da Monkeypox na saúde da criança. 
O vigésimo capítulo apresenta o perfil epidemiológico da sífilis adquirida no período de 
2011 a 2021 no Estado do Tocantins. O vigésimo primeiro capítulo, por sua vez, discute 
a prevalência da sepse em crianças menores de 1 ano na região Sudeste. O vigésimo 
segundo capítulo, por sua vez, apresenta o processo de implantação do Projeto Integrador 
do Ensino de Enfermagem. 

O vigésimo terceiro capítulo analisa a eficácia das terapias adjuvantes à hipotermia 
terapêutica. O vigésimo quarto capítulo, apresenta a sistematização da Assistência de 
Enfermagem ao paciente no perioperatório. O vigésimo quinto discute as temáticas saúde 
mental e trabalho numa perspectiva psicodramática. E finalmente, o vigésimo sexto capítulo 
que discute os motivos vinculados à não realização de pré-natal conforme o preconizado 
pelo Programa de Humanização ao Pré Natal do Ministério da Saúde.

Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti
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RESUMO: Introdução: A Monkeypox (MPX) é 
uma zoonose considerada como emergência 
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de saúde pública de importância internacional, atingindo cerca de 75 países. É transmitida 
principalmente por contato direto ou indireto com sangue, fluidos corporais, lesões de pele ou 
mucosas de humanos ou animais infectados. Objetivo: Conhecer acerca das repercussões 
da MPX na saúde da criança. Método: Revisão sistemática da literatura que visou selecionar 
artigos disponíveis nos últimos cinco anos, de acesso gratuito, em qualquer idioma e que 
abordassem sobre o tema. Resultados: Foram incluídos 13 artigos. Neles, destaca-se que 
a infecção pediátrica por MPX tem sido associada à maior probabilidade de doença grave 
e mortalidade. Situações como; ambiente familiar, semelhanças e reativação de outras 
doenças impactam diretamente no seu desenvolvimento nas crianças. A diminuição da 
imunidade associada à descontinuação da vacina deixam os indivíduos mais susceptíveis a 
se contaminar por Orthopoxvirus. Conclusão: Saber sobre a monkeypox e seus sintomas é 
crucial para distinguir afecções parecidas, detectar precocemente a doença e fazer o manejo 
correto do tratamento. Além disso, é importante discutir sobre isolamento e vacinação nessa 
faixa etária em questão.
PALAVRAS-CHAVE: Monkeypox; criança; doenças endêmicas.

MONKEYPOX IMPACT ON CHILDREN’S HEALTH
ABSTRACT: Introduction: Monkeypox (MPX) is a zoonosis considered a public health 
emergency of international importance, affecting about 75 countries. It is mainly transmitted 
by direct or indirect contact with blood, body fluids, skin lesions or mucous membranes 
of infected humans or animals. Objective: To know about the repercussions of MPX on 
children’s health. Method: A systematic review of the literature that aimed to select articles 
available in the last five years, with free access, in any language and that addressed the 
topic. Results: 13 articles were included. In them, it is highlighted that pediatric MPX infection 
has been associated with a higher probability of severe illness and mortality. Situations 
like; family environment, similarities and reactivation of other diseases directly impact their 
development in children. The decrease in immunity associated with vaccine discontinuation 
leaves individuals more susceptible to becoming infected with Orthopoxvirus. Conclusion: 
Knowing about monkeypox and its symptoms is crucial to distinguishing similar conditions, 
detecting the disease early and managing the treatment correctly. In addition, it is important to 
discuss isolation and vaccination in this age group in question.
KEYWORDS: Monkeypox; child; endemic diseases.

INTRODUÇÃO
A Monkeypox (MPX) é uma zoonose viral endêmica, transmitida principalmente por 

contato direto ou indireto com sangue, fluidos corporais, lesões de pele ou membranas 
mucosas de humanos ou animais infectados (ECDC, 2022). Constitui uma emergência de 
saúde pública de importância internacional, atingindo cerca de 75 países, sendo a Europa 
o epicentro, com mais de 80% dos casos notificados mundialmente. No Brasil, até o início 
de julho, mais de 100 casos de varíola causados por esse vírus já foram registrados, sendo 
São Paulo o estado com maior índice de infectados (GHEBREYESUS, 2022; BRASILa, 
2022).
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Caracteriza-se pela presença de febre, cefaléia, linfadenopatia, astenia e mialgias. 
Outra sintomatologia frequentemente encontrada são as erupções cutâneas, essas 
geralmente acometem a face e extremidades e podem manifestar-se nas mucosas orais, 
genitais, conjuntivas e córneas, tais manifestações costumam desaparecer entre duas a 
quatro semanas (WHO, 2022).

O diagnóstico é realizado por teste molecular e/ou sequenciamento genético, 
através de exame laboratorial. O tratamento é inespecífico e a conduta terapêutica está 
direcionada aos cuidados diretos com as lesões cutâneas, no alívio dos sintomas, no 
gerenciamento de complicações e infecções secundárias, e na prevenção de sequelas a 
longo prazo (BRASILb, 2022; ANVISA, 2022).

Por ser considerada uma população vulnerável, o surgimento de casos em crianças 
levanta preocupações sobre seu potencial de propagação. A taxa de mortalidade em áreas 
endêmicas varia de 0 a 11%, afetando principalmente crianças. Na África, os índices mais 
elevados têm sido significativamente observados em crianças não vacinadas contra a varíola 
(BRASILc, 2022; SOOKAROMDEE; WIWANITKIT, 2022). Estima-se que a vacinação contra 
varíola forneça 85% de proteção cruzada contra a infecção (PETERSEN, 2019; BASGOZ, 
2022). No atual cenário, duas vacinas contra a MPX foram aprovadas e uma terceira está 
em avaliação, no entanto, faltam dados sobre a sua eficácia (GHEBREYESUS, 2022). 
Mediante ao exposto objetiva-se a realização desta pesquisa para conhecer acerca das 
repercussões da MPX na saúde da criança.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, cujo instrumento utilizado foi a revisão sistemática 

da literatura que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes 
disponíveis com base na delimitação de uma determinada questão. A revisão se submeteu 
as seguintes fases: a) identificação do tema e formulação da questão norteadora; b) 
definição dos critérios de inclusão e exclusão; c) seleção dos dados que serão extraídos 
dos estudos; d) avaliação crítica dos estudos selecionados; e) interpretação dos resultados; 
f) apresentação da síntese e revisão dos conteúdos (GALVÃO; PEREIRA, 2014).

Obedecendo à primeira etapa, a seguinte questão norteadora foi estabelecida: 
“Quais são as repercussões da MPX na saúde da criança?”

O referencial teórico fundamentou-se na análise de artigos científicos buscados na 
MEDLINE através da Biblioteca Virtual da Saúde durante o mês de agosto de 2022. Para a 
seleção dos mesmos, os seguintes critérios de inclusão foram adotados: artigos disponíveis 
na íntegra nos últimos cinco anos (2017-2022), de acesso gratuito e que abordassem sobre 
o tema, utilizou-se os Descritores em Ciências da Saúde: Monkeypox e criança. Não houve 
especificação quanto ao idioma. Artigos repetidos, pagos e que não abordavam o assunto 
em questão, foram excluídos. Após busca criteriosa, 13 artigos foram utilizados.
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RESULTADOS
Levantaram-se, a partir do cruzamento dos descritores nas bases elencadas, 

20 publicações e após serem submetidas aos critérios de inclusão e exclusão pré-
estabelecidos, foram selecionados 13 artigos, sendo todos em inglês. A maioria consistiam 
em pesquisas dos anos de 2022 (n. 4) e 2019 (n.4), realizadas nos países da África (n.10) 
e publicadas nos Estados Unidos da América (n.7). 

Fundamentada na análise realizada, um fluxograma foi produzido com objetivo de 
apresentar os artigos elegidos de maneira sintética para uma visão mais abrangente. A 
Figura 1 apresenta o fluxograma com as etapas de identificação à inclusão.

FIGURA 1 - Diagrama de análise de processo de seleção dos artigos para revisão integrativa.

Fonte: Autores, 2022

Posteriormente, durante a leitura dos artigos escolhidos, um quadro sinóptico 
(quadro 1) foi construído para melhor visualização da estrutura e organização do conteúdo 
selecionado.

N Base do 
Periódico

Autor(es) 
e ano

Título do Artigo País de 
publicação

Objetivo

1 MEDLINE Adler et al., 
2022

Clinical features and 
management of human 
monkeypox: a retrospective 
observational study in the UK.

Reino 
Unido

Conhecer as Características 
clínicas e manejo da varíola 
humana

2 MEDLINE Furth et al., 
2022

Paediatric monkeypox patient 
with unknown source of 
infection, the Netherlands, 
June 2022

Holanda Relatar caso de paciente 
pediátrico com varíola 
de macaco com fonte 
desconhecida de infecção

3 MEDLINE Rizk et al., 
2022

Prevention and Treatment of 
Monkeypox

Estados 
Unidos da 
América

Explicar a prevenção e 
o manejo da varíola dos 
macacos
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4 MEDLINE Bunge et 
al., 2022

The changing epidemiology 
of human monkeypox-A 
potential threat? A systematic 
review

Holanda Avaliar como a
epidemiologia da varíola dos 
macacos evoluiu desde que 
foi diagnosticada pela primeira 
vez em 1970 na República 
Democrática do Congo

5 MEDLINE Hughes et 
al., 2021

A Tale of Two Viruses: 
Coinfections of Monkeypox 
and Varicella Zoster Virus in 
the Democratic Republic of 
Congo

Estados 
Unidos da 
América

Verificar se ocorrem 
coinfecções e caracterizar a 
natureza clínica desses casos.

6 MEDLINE Doshi et 
al., 2019.

Epidemiologic and Ecologic 
Investigations of Monkeypox, 
Likouala Department, 
Republic of the Congo, 2017.

Estados 
Unidos da 
América

Investigar casos suspeitos de 
varíola do macaco, e coletar 
amostras de sangue, de 
vesículas e lesões ativas para 
testar anticorpos.

7 MEDLINE Sadeuh-
Mba et al., 
2019.

Monkeypox virus phylogenetic 
similarities between a human 
case detected in Cameroon 
in 2018 and the 2017-2018 
outbreak in Nigeria.

Holanda Comparar a relação genética 
próxima com outro vírus da 
varíola do macaco isolado na 
Nigéria durante o surto 2017-
2018. 

8 MEDLINE Ogoina et 
al., 2019.

The 2017 human monkeypox 
outbreak in Nigeria-Report 
of outbreak experience and 
response in the Niger Delta 
University Teaching Hospital, 
Bayelsa State, Nigeria.

Nigéria Relatar a experiência 
e resposta do surto de 
Monkeypox no Hospital 
Universitário do Delta do 
Níger (NDUTH), estado de 
Bayelsa.

9 MEDLINE Leung et 
al., 2019.

Varicella in Tshuapa Province, 
Democratic Republic of 
Congo, 2009-2014.

Estados 
Unidos da 
América

Descrever casos de varicela 
na província de Tshuapa, na 
República Democrática do 
Congo, identificado durante a 
vigilância da varíola.

10 MEDLINE Besombes 
et al., 
2019.

Intrafamily Transmission of 
Monkeypox Virus, Central 
African Republic, 2018.

Estados 
Unidos da 
América

Investigar sobre a transmissão 
intrafamiliar do Vírus 
Monkeypox, na República 
Centro-Africana em 2018.

11 MEDLINE Kalthan et 
al., 2018.

Investigation of an outbreak 
of monkeypox in an area 
occupied by armed groups, 
Central African Republic.

França Determinar as características 
da doença, descrever o 
contexto e os fatores de 
risco e medir a incidência e 
letalidade.

12 MEDLINE Yinka-
Ogunleye 
et al., 
2018.

Reemergence of Human 
Monkeypox in Nigeria, 2017.

Estados 
Unidos da 
América

Conhecer sobre a 
reemergência de varíola dos 
macacos em humanos na 
Nigéria, 2017.

13 MEDLINE Hoff et al., 
2017

Varicella Coinfection 
in Patients with Active 
Monkeypox in the Democratic 
Republic of the Congo.

Estados 
Unidos da 
América

Examinar uma variedade de 
hipóteses para explicar a 
proporção inesperadamente 
alta de coinfecções, incluindo 
a hipótese de que os dois 
vírus ocorrem de forma 
independente.

Quadro 1 - Revisão de Literatura

Fonte: Autores, 2022
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DISCUSSÃO
A infecção pediátrica por MPX tem sido historicamente relacionada à maior 

probabilidade de doença grave e mortalidade se comparado a adultos (ADLER et al., 2022). 
Estudo “Epidemiologic and Ecologic Investigations of Monkeypox, Likouala Department, 
Republic of the Congo, 2017” relata que a idade mediana dos casos confirmados, prováveis 
e possíveis, foi de 11,5 anos. O que se assemelha a pesquisa “Investigation of an outbreak 
of monkeypox in an area occupied by armedgroups, Central African Republic” cuja taxa 
de mortalidade foi maior nos pacientes que estavam na faixa etária < 10 anos (KALTHAN 
et al., 2018; DOSHI et al., 2019). Em contrapartida, Bunge et al (2022) relatou que esses 
números eram mais comuns nos anos de 1970 e 1990, visto que 100% das mortes do 
estudo ocorreram em crianças menores de 10 anos. Mas felizmente essa realidade tende 
a mudar, pois nas últimas duas décadas (2000-2019), foi confirmado que apenas 37,5% 
(6/16) dos óbitos ocorreram nesse grupo em questão (BUNGE et al., 2022).

Por ser considerada uma população vulnerável, esses dados de contágio podem 
ser explicados através da transmissão intrafamiliar. Corroborando com essa informação, 
vários estudos relatam que a transmissão humano-humano desempenha papel importante 
na propagação da MPX. Numa carta de pesquisa, uma mulher de 25 anos com infecção 
por MPX em estágio tardio, foi fonte de contaminação para as duas filhas, de 5 meses 
e 4 anos de idade (BESOMBES et al., 2019). Outro artigo relata que dois dias após 
confirmação da MPX em um menino de 11 anos, os membros da sua família também 
desenvolveram sintomas parecidos. Essa paridade também está presente no trabalho de 
Doshi e colaboradores que aponta a presença de contágio em um menino de 8 anos, o 
mesmo dividia regularmente a cama com o irmão que estava com a doença (OGOINA et 
al., 2022; DOSHI et al., 2019).

A maioria das crianças nesta revisão apresentam sintomas semelhantes, os mais 
frequentes foram febre, lesões e úlceras nas mucosas oral e nasal, linfadenopatia, prurido, 
dor de cabeça e mal-estar, além  desses identificou-se dor de garganta, dores no corpo, 
conjuntivite, mialgia e deficiência de imunoglobulina A. Apesar de ser um sintoma comum 
em adultos, as lesões na região genital não foram evidenciadas em nenhuma das crianças 
destes estudos (FURTH et al., 2022; HOFF et al., 2017; OGOINA et al., 2017; SADEUH-
MBA et al., 2019; YINKA-OGUNLEYE et al., 2018).

Os sintomas da MPX são, muita das vezes, inespecíficos, por isso requer atenção 
redobrada ao serem identificados, visto que suas características clínicas se assemelham 
à varicela. O estudo “Varicella in Tshuapa Province, Democratic Republic of Congo, 2009-
2014” constata que dos 895 diagnosticados com varicela, 4% deles foram confirmados 
laboratorialmente como MPX, posteriormente (LEUNG et al.,2019). Outro trabalho que 
tinha como objetivo relatar a experiência e resposta do surto de Monkeypox em um hospital 
universitário,  evidenciou que os médicos muitas vezes confundiram  os sintomas de MPX 
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com os de varicela, ocasionando em diagnósticos errôneos (OGOINA et al., 2022). Nesse 
sentido, distinguir essas infecções é crucial para o manejo correto do tratamento e evitar 
possíveis complicações. 

Outro fato que tem chamado a atenção dos pesquisadores é a possibilidade da 
infecção por MPX acionar diretamente a reativação do vírus varicela zoster resultando 
no diagnóstico de herpes zoster (HZ). Um artigo analítico, cita que apesar da maioria dos 
indivíduos coinfectados serem jovens, a MPX é capaz de desencadear reativação da HZ em 
qualquer faixa etária (HOFF et al., 2017; HUGHES et al., 2020). Esse fato corrobora com 
dados apresentados em um estudo observacional retrospectivo que testou três crianças 
para o orthopoxvírus, duas delas deram IgG negativo para MPX e  IgG positivo para o vírus 
varicela zoster (ADLER et al., 2022).

Por se tratar de uma população suscetível, salienta a importância de realizar o 
diagnóstico de maneira efetiva. Pesquisas apontam que os principais meios para detecção 
da MPX em crianças são PCR de um swab de lesão,  amostras de sangue e do trato 
respiratório superior. Assim, destaca-se a relevância da educação permanente, com intuito 
de capacitar os profissionais para utilizar corretamente os meios para diagnóstico em 
tempo hábil, interpretação dos resultados e escolha adequada do tratamento ideal, que 
incluem colaboração multidisciplinar, além de comunicação com a família e manejo das 
sintomatologias apresentadas (ADLER et al., 2022; DOSHI et al., 2019).

A MPX está epidemiologicamente relacionada àqueles não vacinados contra o 
vírus. Em estudos anteriores, a prevalência da mesma foi associada a crianças que não 
teriam se vacinado. Nesse contexto, outra pesquisa confirma a maior susceptibilidade de 
indivíduos se contaminar por Orthopoxvirus devido a diminuição da imunidade associada 
à descontinuação da vacina(BESOMBES et al., 2019; BUNGE et al., 2022; RIZK et al., 
2022;HOFF et al., 2017). A gravidade da doença em crianças e sua letalidade apontam 
a necessidade de uma vacina ou de antiviral para combater essa infecção. Estratégias, 
como campanhas de conscientização devem ser desenvolvidas  para informar sobre as 
características da doença evitando a  estigmatização, essas intervenções são essenciais  
para a prevenção, detecção precoce e controle da varíola (RIZK et al., 2022; KALTHAN et 
al., 2018; SADEUH-MBA et al., 2019). 

CONCLUSÃO
Levando em consideração os aspectos abordados nesse artigo, conclui-se que há 

uma preocupação com o curso da infecção nas crianças, pois apesar de não ser um grupo 
majoritariamente afetado pela MPX, os mesmos sofrem com a sua gravidade e letalidade. 
O ambiente familiar impacta diretamente na transmissão da doença, e embora o contágio 
seja feito através do contato, nas pesquisas pouco se discute sobre o isolamento. 

Acerca dos sintomas, observou-se que muitas vezes são confundidos com os da 
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varicela, por isso a importância de saber identificar as semelhanças para diagnóstico e 
manejo correto. Outro achado importante é a possibilidade da infecção por MPX acionar 
diretamente a reativação do vírus varicela zoster resultando em herpes zoster, além disso, 
constatou que a MPX está epidemiologicamente relacionada a indivíduos não vacinados 
contra o vírus.

Assim, evidencia a necessidade de desenvolver novas pesquisas relacionadas à 
temática em questão, pois embora os estudos tenham demonstrado avanços, ainda há 
fragilidades e aspectos que precisam de maior enfoque.
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