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APRESENTAÇÃO 
A pandemia causada pelo novo coronavírus tornou-se um dos grandes desafios 

do século XXI, pelo desconhecimento com exatidão do padrão de transmissibilidade, 
infectividade, letalidade e mortalidade, portanto diante do impacto vivido no enfrentamento 
da pandemia da COVID-19, é importante levar em consideração as informações e os 
agravos para o planejamento e enfrentamento da doença no Brasil. 

Diante de toda essa problemática esse livro objetiva divulgar conhecimentos, 
informações e experiências, levando em consideração que algumas reflexões estão 
presentes e outras estão a caminho, no contexto em eu vivemos.

Nesse sentido essa obra apresenta no capítulo 1 - Comparativo evolutivo da 
Covid-19 no Brasil no primeiro quadrimestre de 2020, apresentando um estudo descritivo 
retrospectivo, com base nos registros dos casos de COVID-19 divulgados nos Boletins 
Epidemiológicos, publicados pelo Ministério da Saúde em 2020. O capítulo 2, explana sobre 
Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, trazendo uma análise descritiva dos indicadores 
epidemiológicos, no sentido de analisar epidemiologicamente a evolução da pandemia do 
novo coronavírus, SARS-CoV-2, no período de fevereiro a novembro de 2020. 

O Capitulo 3 – apresenta a realidade do trabalho feminino nos tempos da pandemia 
da Covid-19 no Brasil, partindo de um estudo advindo do Projeto de pesquisa intitulado 
“Coletivo Feminino: o abuso nas relações de trabalho no Brasil”, realizado na Universidade 
do Rio de Janeiro (UNIRIO) e teve como objetivo traçar os parâmetros de diferenciação 
entre o mercado de trabalho no Brasil, entre homens e mulheres, durante a pandemia até 
os dias atuais. 

O capítulo 4 – reflete sobre os fatores de risco associados a complicações da 
Covid-19 em gestantes, no formato de uma revisão narrativa de literatura, dentre dos 
fatores de risco associados às complicações da COVID-19 com desfecho desfavorável em 
gestantes, destacam-se a idade maior que 35 anos, obesidade, existência de comorbidades 
prévias, adquirir a doença no terceiro trimestre e aumento de trabalho de parto prematuro.

Não podendo deixar de informar a atuação muito importante do enfermeiro, teremos 
dois capítulos dedicados a esse tema, sendo o Capítulo 5: sobre os estudos do Contributo 
do enfermeiro especialista no âmbito do desenvolvimento infantil no impacto da Covid-19 na 
infância, tendo como objetivo: analisar a evidência científica disponível sobre os contributos 
da intervenção do enfermeiro especialista no âmbito do desenvolvimento infantil tendo em 
conta o impacto da COVID-19, na infância. E o Capítulo 6 – Assistência de enfermagem ao 
idoso com covid-19: um relato de experiência, pois a população idosa tem sido a de mais 
vulnerabilidade à doença e evolução para óbitos, sobretudo portadores de comorbidades. 

A seguir o Capítulo 7: aborda um Estudo caso: a Artrite Reumatoide e Covid, a 
pandemia do SARS-CoV-2 pode gerar em algumas pessoas infectados pelo coronavírus, 
uma predisposição para artrite reumatoide, desse modo, o relato do caso apresenta um 



quadro de artrite reumatoide desenvolvida 10 dias após a infecção pelo SARS-CoV-2, em 
paciente previamente sem doenças autoimunes.

O Capítulo 8 apresenta - os desafios de uma Empresa de Transporte de Petróleo 
no período da pandemia da Covid-19, a pesquisa investigou o índice da SARS-CoV-2 
(COVID-19) em trabalhadores da empresa de transporte de petróleo da região nordeste 
(Brasil), através de testes rápidos, os fatores sociodemográficos e os fatores econômicos. 

O Capitulo 9 – apresnta uma análise das séries temporais aplicadas na previsão de 
lucros de uma empresa de transporte no período pré e pós-pandemia Covid-19, propõe uma 
série temporal de análise dos dados do período de pandemia, reflete sobre os resultados 
de uma análise financeira com dados históricos reais de uma empresa de transporte de 
cargas. 

A seguir no Capítulo 10, temos uma investigação teórica/prática da eficácia e 
durabilidade dos materiais têxteis antivirais no combate à pandemia da COVID-19, os 
leitores terão a oportunidade de fazer uma leitura rica em informações sobre a matéria 
prima para o fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI), principalmente 
máscaras, item que se tornou indispensável para a população no período atual, tendo 
em vista que além de produções industriais, máscaras começaram a ser produzidas de 
modo caseiro. Com o agravamento da pandemia e o surgimento de novas variantes do 
vírus, conhecer a eficácia dos tecidos antivirais usados na confecção de EPIs é de suma 
relevância.

O Capítulo 11, tem como título: Compliance como ferramenta para enfrentamento 
da pandemia (COVID-19). Com origem no verbo inglês “to comply”, que pode ser traduzido 
como: cumprir, obedecer, estar de acordo, define-se Compliance como seguir as leis, 
normas e procedimentos internos das organizações, além de parcerias éticas, seja com o 
setor público ou privado e seus fornecedores. Esse capítulo apresenta através de pesquisa 
bibliográfica, legislativa e jurisprudencial, as boas praticas com uso de bibliográfica e 
estudo documental, no intuito de analisar os impactos da decretação de calamidade pública 
no país, em razão da pandemia decorrente da doença causada pelo novo coronavírus 
(COVID-19), avaliando as consequências de possível flexibilização de procedimentos 
e regras, extremamente necessárias ao controle da gestão pública, como no caso das 
normas que tratam da transparência e do acesso à informação. 

Diante da grande importância de contribuir para os avanços da saúde da população, 
a Atena Editora através deste E-book proporciona a divulgação de conhecimentos, estudos 
e pesquisas, numa ampla contextualização da problemática da pandemia causada pelo 
Coronavirus, e portanto esse compartilhamento transcendem a comunidade acadêmica 
e científica, pois permite que a sociedade também possa usufruir desse ativo intelectual.

Isabelle Cerqueira Sousa
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RESUMO: Objetivo: Analisar a evidência 
científica disponível sobre os contributos da 
intervenção do enfermeiro especialista no âmbito 
do desenvolvimento infantil tendo em conta o 
impacto da COVID-19, na infância. Métodos: 
revisão integrativa da literatura baseada na 
pergunta “Qual o contributo do enfermeiro 
especialista no âmbito do desenvolvimento 
infantil no impacto da COVID-19 na infância”. 

Foram utilizados os descritores em Ciências 
da Saúde [DeCS] e MeSH com as seguintes 
palavras-chave: Coronavirus infections AND 
child development AND nursing AND infant.
Recorreu-se às bases de dados EBSCO 
Discovery Service, no espaço cronológico 
de 2020 a 2021 com a pesquisa realizada 
durante os meses de maio e junho de 2021. 
Resultados/discussão: após leitura integral 
dos artigos selecionados, optou-se por agrupar 
em três categorias, as variáveis mais comuns 
e transversais aos estudos contemplados 
na revisão integrativa, dos quais se incluem: 
gestão do medo de contaminação, isolamento/
distanciamento social e empoderamento social. 
Conclusão: é uma prioridade a nível das nações 
que sejam implementadas estratégias de forma 
a diminuir o impacto da pandemia COVID-19 
no desenvolvimento infantil. Os enfermeiros 
são uma das categorias profissionais que mais 
atos praticam e como tal a sua importância 
nesta problemática, nomeadamente a nível da 
Prevenção da Doença e na Proteção e Promoção 
da Saúde tendo a Literacia em Saúde como 
principal ferramenta.
PALAVRAS-CHAVE: COVID -19, 
Desenvolvimento infantil, Enfermagem, Infância.

CONTRIBUTION OF SPECIALIST 
NURSES INTERVENCION ON CHILD 

DEVELOPMENT, RELATED WITH THE 
IMPACT OF COVID-19 ON CHILDHOOD

ABSTRACT: Objective: To analyze the available 
scientific evidence on the contributions of 
specialist nurses’ intervention in the context 
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of child development, taking into account the impact of COVID-19 in childhood. Methods: 
integrative literature review based on the question “What is the contribution of specialist nurses 
in the field of child development to the impact of COVID-19 in childhood”. The descriptors 
in Health Sciences [DeCS] and MeSH were used with the following keywords: Coronavirus 
infections AND child development AND nursing AND infant. Research on date base EBSCO 
Discovery Service was made on May and June of 2021, and the results from that search were 
filter on chronologic time between 2020 and 2021.
Results/discussion: after reading the selected articles in full, it was decided to group the most 
common and transversal variables to the studies included in the integrative review into three 
categories, which include: management of fear of contamination, isolation/social distancing 
and empowerment Social. Conclusion: Internation nations most implement strategic mesures 
as a priority to reduce the impact to the pandemic COVID-19 on child development. Nurses 
have a crucial task on this problematic, because they are the professionls that most practice 
and intervent directly on Diaseases Prevention, Health Protection and Promotion, having a 
Health Literacy as a tool.
KEYWORDS: COVID -19, Child development, Nursing, Infant.

1 |  INTRODUÇÃO
A COVID- 19 é uma doença respiratória provocada pelo vírus SARS-CoV2, que 

foi detetado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China em janeiro de 2020. Na 
fase inicial a sua propagação foi ocorrendo de forma gradual, até que, a 11 de março de 
2020, a Organização Mundial de Saúde [OMS] devido à taxa elevada de infeção, decretou 
estado de pandemia a nível mundial. Esta decisão provocou um impacto em todas áreas da 
vida humana, nomeadamente na educação, negócios, saúde, comunidade e socialização. 
Atingiu a vida de todos os indivíduos de todas as idades de forma díspar, e os reais efeitos 
negativos quer a curto, médio ou longo prazo ainda não se conseguem realmente objetivar.

Especificando na vertente pediátrica, as medidas emitidas de forma geral, implicaram 
o fecho de jardins-de-infância e escolas, dificuldade de acessos aos cuidados de saúde, 
bem como o distanciamento social de familiares e pessoas significativas. 

Tendo em atenção que a Enfermagem, em contexto pediátrico, centra-se na resposta 
às necessidades da criança e da família, num binómio que se estabelece como foco da 
intervenção do enfermeiro e que exige: o reconhecimento da criança como ser vulnerável, 
a envolvência dos pais/pessoa significativa como primeiros prestadores de cuidados e 
parceiros do cuidar, a maximização do potencial de crescimento e desenvolvimento da 
criança, e sobretudo, a salvaguarda constante da segurança e do bem-estar da criança e 
família (ORDEM ENFERMEIROS, 2010).

O desenvolvimento infantil é um foco da praxis do enfermeiro. Na Classificação 
Internacional para a Prática de Enfermagem [CIPE®], que o define como a progressão do 
crescimento e desenvolvimento físico, mental e social, desde o nascimento até ao final da 
infância (CONSELHO INTERNACIONAL ENFERMEIROS, 2016). Em Portugal, o Programa 



 
Aspectos gerais da pandemia de COVID-19 Reflexões a meio caminho Capítulo 5 47

Nacional de Saúde infantil e Juvenil contempla a importância da vigilância e promoção do 
desenvolvimento infantil, uma vez que, as “implicações que estas têm na qualidade de 
vida e no sucesso educacional e integração social da criança” (DIREÇÃO GERAL SAÚDE, 
2013).

A promoção da saúde e desenvolvimento infantil é um dos alicerces prioritários para 
alcançar as metas em saúde das nações, uma vez que, a infância constitui um período 
de particular vulnerabilidade, mas também constitui um precursor da saúde ao longo da 
vida (GOES, 2019). Importa ainda realçar que a promoção de saúde se constitui como 
um foco de atenção importante dos enfermeiros, tal como o comprovam as conferências 
internacionais de Otawa em 1986, Sunsdalle em 1991, Bogotá em 1992 e Jacarta em 1997 
e os Planos Nacionais de Saúde de cada país, o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 com 
extensão até 2021 no caso de Portugal. 

O medo e a incerteza decorrentes da pandemia, aliados às mudanças dramáticas nos 
estilos de vida e quotidiano em geral, imposto pelo isolamento físico e social, escolaridade 
em casa e teletrabalho, desgastam a vida das famílias e podem ter um impacto negativo na 
saúde mental de crianças e adolescentes.

Em termos gerais os governadores de cada país tomaram a decisão e emitiram 
ordens executivas de suspender cirurgias e procedimentos eletivos o que contribuiu 
para a continuidade dos problemas nos sistemas de saúde e essencialmente atrasos e 
complicações no bem-estar e desenvolvimento das crianças afetadas com necessidades 
cirúrgicas.

Em termos de hospitalização, a pandemia trouxe, apenas a permanência de um 
progenitor ou cuidador no acompanhamento de crianças e jovens, o que potencializou 
os efeitos negativos na saúde e bem-estar. das crianças e jovens. Se o estado clínico de 
criança prevê a necessidade de internamento, objetiva-se uma separação da criança/jovem 
do seu contexto habitual e consequentemente alteração das rotinas habituais, o que é 
potencialmente gerador de ansiedade e desconforto. A doença e a hospitalização são com 
frequência as primeiras crises que a criança enfrenta (ORDEM ENFERMEIROS, 2010), 
poderá provocar desequilíbrio psicológico. Neste período ficou suspensa a possibilidade 
de os enfermeiros capacitarem e empoderarem os progenitores e familiares no cuidado à 
criança durante a hospitalização e no momento da alta, na transmissão de estratégias de 
gestão da doença e estratégias de coping. Todas as oportunidades de parceria de cuidados 
entre o enfermeiro e o binómio criança/jovem e família ou outros cuidadores são momentos 
únicos, que não devem ser nunca descurados.

A taxa de recorrência às urgências pediátricas diminuiu drasticamente em termos 
gerais, pelo medo de contaminação e incertezas da pandemia. O estado de saúde das 
crianças na admissão era muitas vezes mais débil do que comparativamente ao início da 
pandemia. 

As diligências da pandemia afastaram os pais da sala de partos e consequentemente 
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do nascimento dos seus filhos, assim como, das unidades de cuidados intensivos 
neonatais. Nesta fase de adaptação ao novo modelo familiar em que surgem muitas 
dúvidas e inseguranças, teme-se que a ausência dos pais tenha efeitos negativos a nível 
da vinculação, transição para a parentalidade que são fundamentais para o bem-estar, 
crescimento desenvolvimento do Recém-nascido.

O ato de Humanizar no contexto de cuidados de saúde, tem uma representação 
moral de grande nobreza, sendo que em pediatria alcança a sua apoteose, e segundo o 
descrito anteriormente foi subvalorizado em contexto da pandemia COVID-19.

A relação terapêutica com as crianças e jovens tornou-se mais difícil de gerir, uma 
vez que, o uso de material de proteção individual causava medo nas faixas etárias mais 
pequenas. O toque terapêutico, o brincar e os afetos foram afastados pela pandemia.

Tornou-se prioritário desenvolver estratégias inovadoras devido aos desafios 
impostos a nível mundial pela pandemia COVID-19 em todos os sectores afetados, no 
entanto, a saúde é um dos principais pilares da vida de qualquer ser humano. 

Foi solicitado um esforço adicional de todos os profissionais da área da saúde, 
em que, os enfermeiros na sua praxis diária, além de darem resposta às Normas de 
Boas Práticas que regem a profissão, Planos Nacionais de Saúde em vigor, tiveram que 
aprofundar e desenvolver conhecimentos, aptidões e competências técnico científicas e 
humanas, de forma a prestar cuidados de excelência em condições de trabalho para as 
quais não estavam preparados e em transmitir segurança e conhecimentos à população 
em geral.

A magnitude e a incerteza na evolução desta pandemia constituíram-se como 
grandes desafios para a Saúde, sobretudo pela necessidade de transmitir à população 
que, os comportamentos adotados, quer a nível individual, quer a nível populacional, e o 
cumprimento das medidas e recomendações transmitidas pelas Autoridades de Saúde são 
uma das chaves para a prevenção e o controlo da COVID-19 (MINISTÉRIO SAÚDE, 2020).

O presente capítulo pretende analisar a evidência científica disponível sobre os 
contributos da intervenção do enfermeiro no âmbito do desenvolvimento infantil tendo em 
conta o impacto da COVID-19, na infância.

2 |  METODOLOGIA
A prática baseada na evidência [PBE] é uma abordagem utilizada na resolução 

de problemas na prática clínica que integra um uso consciencioso da melhor evidência 
disponível combinada com a experiência clínica cada vez mais utilizada, também entre os 
profissionais de saúde, permitindo dar respostas a questões que surgem no contexto da 
prática clínica. Tendo em conta, que o enfermeiro é diariamente desafiado na procura de 
conhecimento científico, com o intuito de dar respostas, a uma prestação de cuidados de 
qualidade e excelência, utilizando um pensamento crítico e reflexivo, tendo ao dispor a sua 
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experiência clínica e o conhecimento teórico, baseado na mais recente evidência científica 
(SOUSA et al., 2018).

Recorreu-se à metodologia da revisão integrativa da literatura com o desígnio de 
sintetizar de forma criteriosa os resultados obtidos em pesquisas bibliográficas, utilizando 
bases de dados fidedignas, no sentido de encontrar a mais recente e melhor evidência 
científica.

Formulou-se a questão de investigação a partir da estratégia PICoD, considerando-
se: Population (P), Phenomena of interest/Intervention (I), Contexto (Co) e Desenho (D), 
que se encontra tabela 1. A forma como se constrói e formula a pergunta de investigação é 
o cerne para a obtenção de sucesso na pertinência dos resultados da temática escolhida. 
Assim, elaborou-se a seguinte questão de investigação: Qual o contributo do enfermeiro no 
âmbito do desenvolvimento infantil no impacto da Covid-19 na infância?

População (P) Enfermeiros
Intervenção (I) Intervenção no desenvolvimento infantil
Contexto (Co) Crianças que vivenciaram a pandemia COVID-19 

Desenho (D) Foram englobados estudos publicados entre 2020 e 2021, que 
possuíssem texto completo.

Tabela 1: Pergunta de investigação no método PICoD.

A inclusão dos artigos na revisão, considerou: o tipo de participantes, crianças que 
vivenciaram a pandemia COVID-19; o tipo de intervenções ou fenómenos de interesse, 
os contributos da intervenção do enfermeiro no desenvolvimento infantil, identificando 
estratégias para a sua operacionalização; relativamente ao tipo de outcomes, estudos 
que se direcionam para as intervenções levadas a cabo pelo enfermeiro, e a influência da 
prestação de cuidados de Enfermagem promotores do desenvolvimento infantil na infância 
tendo em conta o impacto da pandemia COVID-19.

Foram considerados apenas estudos primários, de natureza quantitativa, qualitativa 
ou mista, cujo idioma fosse exclusivamente português ou inglês.

Como critérios de exclusão definiram-se: estudos não relacionados com a questão 
de investigação, estudos repetidos, estudos que não apresentassem metodologia descrita 
(pela fraca evidência científica que daí possa advir) e estudos que não estudos primários 
(nomeadamente artigos de revisão e artigos de opinião), seriam eliminados.

Procedeu-se à validação das palavras-chave: Coronavirus infections AND child 
development AND nursing AND infant. Todos os termos de pesquisa foram verificados na 
plataforma dos Descritores em Ciências da Saúde [DeSC]. 

Recorreu-se às bases de dados EBSCO Discovery Service, no espaço cronológico 
de 2020 a 2021 com a pesquisa realizada durante os meses de maio e junho de 2021.

A literatura cinzenta resultou da pesquisa em repositórios institucionais, assim como 
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no Google Académico e Google.
Após a pesquisa, com a frase booleana acima descrita, obtiveram-se 1845 artigos 

com existência de referências bibliográficas disponíveis. A esta pesquisa, restringiu-se a 
publicações que disponibilizassem acesso a texto completo, alcançando-se um total de 
1254 artigos. Limitou-se a pesquisa aos revistos por especialistas, da qual resultaram 624 
artigos. A esta pesquisa, restringiu-se o espaço temporal referente à data de publicação, 
desde o início da pandemia (2020-2021) eliminando 501 artigos. Destes, incluíram-se 
apenas artigos com assunto relacionado com a pandemia Covid-19. Obtiveram-se 123, dos 
quais a base de dados eliminou 37 por se encontrarem repetidos. Assim, conta-se com 87 
artigos como alvo de análise. 

Os 87 artigos foram examinados para elegibilidade, inicialmente com base no título 
e posteriormente no resumo, na medida em que respeitavam os critérios de inclusão para 
a revisão. Assim, a tabela 2 representa os artigos incluídos para a realização da revisão 
integrativa.

Título Autores Ano

E1
Sleep and the General Behavior of Infants and Parents during the 
Closure of Schools as a Result of the COVID-19 Pandemic:
Comparison with 2019 Data

SHINOMIYA et al. 2021

E2
Essential Health and Nutrition Service Provision during the 
COVID-19
Pandemic: Lessons from Select Ethiopian Woredas

WORKICHO et 
al. 2021

E3
Asynchronous video messaging promotes family
involvement and mitigates separation in
neonatal care

KiIROLOS et al. 2021

E4)

Impact of COVID-19 on Immunization Services for
Maternal and Infant Vaccines: Results of a Survey
Conducted by Imprint—The Immunising Pregnant
Women and Infants Network

SASO et al. 2020

Tabela 2 – Tabela dos artigos selecionados

3 |  DISCUSSÃO
Através da análise detalhada e de uma rigorosa interpretação dos estudos relevantes 

a englobar nesta revisão integrativa, os contributos da intervenção do enfermeiro no âmbito 
do desenvolvimento infantil tendo em conta o impacto da COVID-19 na infância podem 
acontecer a vários níveis.

Com o intuito de dar viabilidade aos contributos das diferentes intervenções, optou-
se por as agregar em área de intervenção de acordo com os resultados obtidos. Nesse 
sentido, os resultados dos estudos revelaram que as intervenções contribuem: na gestão 
do medo de contaminação, isolamento/distanciamento social e empoderamento social.

Todos os artigos referenciaram que o maior impacto da pandemia COVID- 19 no 
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desenvolvimento infantil esteve relacionado com o isolamento social/distanciamento 
social e o medo de contaminação, portanto as intervenções de enfermagem devem ser 
direcionadas para criar estratégias facilitadoras de gestão das mesmas.

Gestão do medo de contaminação 
Os artigos E2, E4 descrevem que o medo de contaminação por parte dos profissionais 

de saúde e por parte da comunidade foi o principal motivo descrito para a interrupção da 
prestação de serviços e da não utilização dos serviços pelas famílias de lactentes, crianças 
e população em geral. 

A não utilização dos serviços de saúde e a dificuldade no acesso à rede de cuidados 
infantis provocou a diminuição da taxa de vacinação (E4), assim como a diminuição da 
monitorização do crescimento infantil (E2) e a diminuição do tratamento da desnutrição 
aguda grave em crianças etíopes, que a longo prazo pode trazer consequências nefastas 
no desenvolvimento infantil.

Assim, de forma a colmatar o medo provocado pela pandemia, os enfermeiros e 
profissionais de saúde referiram a implementação de medidas preventivas de infeção 
agressivas, a utilização de material de proteção individual e a consciencialização da 
comunidade como estratégias prioritárias na sua praxis diária (SASO et al., 2020).

O estudo (E4) refere que a prestação de serviços virtuais ou telemedicina invés do 
cancelamento dos serviços, administração de vacinas em unidades drive-through e criação 
de novos locais para a administração de vacinas em ambulatório podem contribuir para que 
os cuidadores de lactentes e crianças, assim como a população em geral mantenham o 
acesso a saúde e a vacinação sem medos e receios SASO et al., 2020).

Isolamento/distanciamento social
Uma das medidas implementadas a nível mundial no combate da pandemia COVID- 

19 foi o isolamento e distanciamento físico e social. Esta medida contribuiu para que 
tempo de visualização de televisão e uso de smartphones por parte das crianças fossem 
significativamente mais longos no ano de 2020 comparativamente com o ano de 2019. 
Inversamente ao tempo de brincadeira ao ar livre, que diminuiu no ano de 2020 entre as 
crianças, como é evidenciado no estudo (E1).

Por sua vez, o estudo (E3) refere que as medidas restritivas contribuíram para o 
afastamento dos pais nas unidades de cuidados intensivos neonatais e consequentemente 
o não envolvimento dos pais nos cuidados ao recém-nascido prematuro contrariando 
os modelos de cuidados neonatais da sociedade atual, em que a família é a chave no 
desenvolvimento infantil do prematuro (KIROLOS at al. 2021). De forma a minimizar o 
impacto desta barreira, foi implementada nas unidades de cuidados neonatais do Reino 
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Unido a solução inovadora do uso de mensagens de vídeo. O programa vCreate Neonatal 
Video Diary permite que a família tivesse acesso a atualizações, informações não especificas 
do seu filho, acesso a momentos significativos da evolução do prematuro, como extubação 
bem-sucedida, vestir da primeira roupa, entre outros (KIROLOS at al. 2021).

Esta medida inovadora era prática quase exclusiva dos enfermeiros, tendo em conta 
que são aqueles que estão mais tempo junto do recém-nascido prematuro.

As famílias dos recém-nascidos prematuros referem que esta solução inovadora 
contribuiu para a redução do stresse e ansiedade, aumentou a proximidade emocional e o 
envolvimento nos cuidados, assim como contribuiu para a maior vinculação (KIROLOS at 
al. 2021).

Os enfermeiros e profissionais de saúde também enfatizaram benefícios na adoção 
desta medida uma vez que contribui para melhor comunicação e confiança na relação entre 
profissionais e famílias (KIROLOS et al. 2021).

Empoderamento social
Na opinião dos profissionais de saúde (E2) o pânico relativamente à COVID-19 

dentro das comunidades foi exacerbado por notícias constantes por parte da comunicação 
social com informações pouco credíveis (WORKICHO et al., 2021). Pelo que é necessário 
e prioritário empoderar pais, famílias e comunidade com informações credíveis, sendo os 
profissionais de saúde um alicerce fundamental desta ação. Estratégias de mitigação foram 
colocadas em prática para compensar os efeitos negativos da pandemia na prestação 
e utilização de serviços de saúde, com forte ênfase na criação de consciência para a 
comunidade, nomeadamente no recrutamento de estudantes universitários, para informar 
a população com informações credíveis de técnicas de prevenção de nível comunitário 
para COVID-19 e técnicas de prevenção da doença quando utilização das unidades de 
saúde; esclarecimento de dúvidas e aconselhamento com profissionais de saúde via 
telefónica e programas de visita domiciliária por profissionais de saúde com o objetivo de 
consciencialização comunitária porta a porta (WORKICHO et al., 2021).

4 |  CONCLUSÃO
Clarifica-se a importância das intervenções de Enfermagem, particularmente 

na transmissão de conhecimento de estratégias de gestão do medo de contaminação, 
isolamento/distanciamento social e empoderamento social das famílias das crianças/
jovens. As estratégias contribuem para a utilização dos serviços de saúde sem medos e 
sem receios e consequentemente a continuidade dos planos de vacinação de cada país, 
monitorização do desenvolvimento e crescimento infantil, bem como tratamento adequado 
e atempado das doenças comuns já existentes. 

É fundamental empoderar a comunidade recorrendo à Literacia em Saúde de forma 
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a maximizar os ganhos em saúde, através da resposta dos cuidados ao nível da Prevenção 
da Doença e Promoção da Saúde (MINISTÉRIO SAÚDE, 2020), apresentando-se como 
um instrumento fundamental para melhorar o nível de saúde. Exprime-se como um desafio 
e prioridade para os Enfermeiros uma vez que este grupo profissional tem a competência 
de instruir a população para “obter, processar e entender as informações básicas de saúde 
para utilizarem os serviços e tomarem decisões adequadas em saúde” (DIREÇÃO GERAL 
SAÚDE, 2013). Promover a Literacia em Saúde é decisivo para a implementação de 
medidas preventivas e para a própria evolução da epidemia (MINISTÉRIO SAÚDE, 2020). 
Para além disso, é importante ter em consideração que, a literacia em saúde é determinante 
em saúde que necessita de medidas urgentes a nível mundial, essencialmente nos países 
menos desenvolvidos. 

Para os enfermeiros, na sua praxis diária, é prioritário empoderar a população de 
informação pertinente de forma a objetivar a tomada de decisão em questões de saúde 
mais consciente e alicerçada em conhecimentos credíveis. 

Como limitações desta revisão: a heterogeneidade dos estudos incluídos, que 
apresentaram distintos tipos de intervenção, assim como uma limitada diversidade de 
proveniência dos estudos. Embora a amplitude da literatura fosse limitada e a evidência 
científica desta revisão apresentasse um grau moderado, não devem ser descorados os 
achados.

Desta revisão decorre a necessidade do desenvolvimento de estudos primários, que 
se debrucem exclusivamente sobre eficácia das estratégias de intervenções de enfermagem 
no desenvolvimento infantil das crianças tendo em conta o impacto da pandemia COVID 
-19. Objetivando-se que para além das sequelas físicas de quem contraiu a doença, 
encontram-se ainda subestimadas as sequelas psicológicas e mentais que o isolamento 
social/distanciamento social provocou em crianças, jovens e adultos. 

Para além disto, destaca-se a pertinência do investimento das Instituições, fornecendo 
o tempo necessário, os recursos e as infraestruturas, assim como dos profissionais, através 
das qualificações e conhecimentos científicos no âmbito das intervenções de Enfermagem 
promotoras do desenvolvimento infantil e de acordo com as condicionantes que se impõe.
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