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RESUMO: Introdução: O conceito de paternidade e parentalidade tem mudado ao longo 

do tempo, com uma visão mais inclusiva e ativa da figura paterna. No entanto, ainda 

existem barreiras políticas, sociais e educacionais que limitam o envolvimento dos pais 

nos cuidados com os filhos, inclusive durante a hospitalização. A participação paterna 

durante a internação é essencial para o desenvolvimento saudável da criança, e os 

profissionais de saúde têm um papel fundamental nesse processo. Objetivo: Apresentar 

um protocolo de revisão de escopo para mapear e descrever os estudos existentes na 

literatura sobre qual o papel do pai no cuidado ao filho hospitalizado para os profissionais 

de saúde e familiares Método: Protocolo de scoping review fundamentado pelo Joanna 

Briggs Institute. Pretende responder à seguinte questão: fundamentada pela estratégia 

População-Conceito-Contexto (PCC): Quais estudos disponíveis na literatura sobre o 

papel do pai no cuidado a criança hospitalizada para profissionais de saúde e familiares? 

Serão incluídos estudos que respondam à pergunta de pesquisa, disponíveis na íntegra, 

sem delimitação temporal nos idiomas, inglês, português e espanhol. Resultados: A 

descrição dos achados ocorrerá de forma descritiva, por meio de um quadro, no qual 

estarão os principais resultados de cada estudo incluído. Considerações finais: Este 

protocolo norteará o desenvolvimento da revisão de escopo para descrição das evidencias 

disponíveis acerca do papel do pai no cuidado ao filho hospitalizado para os familiares e 

profissionais de saúde.  

PALAVRAS-CHAVE: Criança Hospitalizada; Pai; Pessoal de Saúde; Cuidado da 

Criança; Família. 

 

PATERNAL CARE OF HOSPITALIZED CHILDREN ACCORDING TO THE 

PERCEPTION OF PROFESSIONALS AND FAMILY MEMBERS: SCOPING 

REVIEW PROTOCOL 

 

ABSTRACT: Introduction: The concept of fatherhood and parenthood has changed over 

time, with a more inclusive and active view of the father figure. However, there are still 

political, social, and educational barriers that limit fathers' involvement in childcare, 

including during hospitalization. Father's participation during hospitalization is essential 

for the healthy development of the child, and healthcare professionals have a fundamental 

role in this process. Objective: To present a scoping review protocol to map and describe 
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existing studies in the literature on the role of fathers in caring for hospitalized children 

for healthcare professionals and families. Method: Scoping review protocol based on the 

Joanna Briggs Institute. It aims to answer the following question, based on the Population-

Concept-Context (PCC) strategy: What studies are available in the literature on the role 

of fathers in caring for hospitalized children for healthcare professionals and families? 

Studies that answer the research question, available in full, with no temporal limitation in 

English, Portuguese, and Spanish, will be included. Results: The findings will be 

described descriptively through a table containing the main results of each included study. 

Conclusion: This protocol will guide the development of the scoping review to describe 

the available evidence on the role of fathers in caring for hospitalized children for 

healthcare professionals and families.  

KEYWORDS: Hospitalized Child; Father; Health Personnel; Child Care; Family. 

 

EL CUIDADO PATERNO DE LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS SEGÚN LA 

PERCEPCIÓN DE PROFESIONALES Y FAMILIARES: PROTOCOLO DE 

REVISIÓN 

 

RESUMEN: Introducción: El concepto de paternidad y parentalidad ha cambiado a lo 

largo del tiempo, con una visión más inclusiva y activa de la figura paterna. Sin embargo, 

todavía existen barreras políticas, sociales y educativas que limitan la participación de los 

padres en el cuidado de los hijos, incluso durante la hospitalización. La participación del 

padre durante la hospitalización es esencial para el desarrollo saludable del niño, y los 

profesionales sanitarios tienen un papel fundamental en este proceso. Objetivo: Presentar 

un protocolo de revisión exploratoria para mapear y describir los estudios existentes en 

la literatura sobre el papel de los padres en el cuidado de los niños hospitalizados para los 

profesionales de la salud y las familias. Método: Protocolo de revisión scoping basado en 

el Instituto Joanna Briggs. Pretende responder a la siguiente pregunta, basada en la 

estrategia Población-Concepto-Contexto (PCC): ¿Qué estudios están disponibles en la 

literatura sobre el papel de los padres en el cuidado de los niños hospitalizados para los 

profesionales sanitarios y las familias? Se incluirán los estudios que respondan a la 

pregunta de investigación, disponibles en su totalidad, sin limitación temporal en inglés, 

portugués y español. Resultados: Los hallazgos se describirán descriptivamente a través 

de una tabla que contendrá los principales resultados de cada estudio incluido. 

Conclusiones: Este protocolo guiará el desarrollo de la revisión exploratoria para 

describir la evidencia disponible sobre el papel de los padres en el cuidado de los niños 

hospitalizados para los profesionales de la salud y las familias.  

PALABRAS CLAVE: Niño Hospitalizado; Padre; Personal Sanitario; Cuidado Infantil; 

Familia. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O significado de paternidade e parentalidade tem se modificado ao longo do 

tempo, refletindo as mudanças culturais em relação ao papel paterno e à família. A 

parentalidade abrange diversas dimensões, incluindo aspectos materiais, psicológicos, 

morais, culturais e sociais, que se combinam e interagem no processo parental como um 

todo.  (BARBOSA; PICCININI, 2021) Já paternidade pode ser exemplificada como 
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processo decorrente de práticas de cuidado realizadas na relação entre pais e filhos, 

constituindo uma fase permeada por alterações emocionais, mudanças e conhecimentos 

que o pai, essencialmente, busca para expressar seu papel. (DAL-ROSSO, et al. 2019) 

Historicamente, a figura paterna era vista sobretudo como provedor financeiro 

para a família, com pouca participação na criação dos filhos. No entanto, nas últimas 

décadas, este cenário tem se modificado e um movimento crescente em direção a uma 

visão mais inclusiva e ativa da paternidade tem ocorrido. (YOGMAN, et al. 2016; 

MAZZO e ALMEIDA; SCHOPPE-SULLIVAN e FAGAN, 2020) 

As mudanças culturais têm desempenhado um papel importante na evolução do 

desempenho paterno na parentalidade. (TEIXEIRA, et al. 2020) A crescente participação 

das mulheres no mercado de trabalho ocasionou um maior envolvimento dos pais nos 

cuidados e criação dos filhos. Estas modificações acarretaram novas conformações das 

funções do ser pai e ser mãe, incentivando pesquisas que mostram os benefícios de uma 

presença paterna ativa. Segundo a revisão sistemática de Gadsden et al. (2020), a 

participação paterna pode promover o desenvolvimento cognitivo e emocional das 

crianças, além de melhorar a qualidade da relação pai-filho e reduzir o estresse parental. 

Ademais, a pesquisa de Bögels et al. (2021) mostra que a presença paterna é importante 

no apoio à criança em situações desafiadoras, promovendo sua resiliência e bem-estar 

emocional. 

Apesar dos avanços no que se refere ao papel do homem na dinâmica familiar e 

na paternidade ativa ainda existem barreiras políticas, sociais e educacionais 

significativas na organização social. (SANTOS, et al; 2018) Um exemplo a ser citado é a 

limitação da Lei de Licença Paternidade no Brasil e a carência de iniciativas que incluam 

a figura paterna na criação dos filhos e em outras atividades que eram atribuídas 

anteriormente a função materna, sendo inclusive o cuidado no ambiente hospitalar uma 

delas. (MARINO, 2020) 

A participação paterna e inserção do pai nos cuidados ao filho no ambiente 

hospitalar ainda hoje desperta surpresa sob o olhar dos demais familiares e profissionais 

de saúde que prestam assistência à criança. A mãe ainda é vista como protagonista no 

cuidar da criança mantendo o pai no papel de coadjuvante, sendo encarregado apenas de 

tarefas auxiliadoras durante a internação (FERRAZ, et al. 2016; AFONSO, et al. 2021) 

Além do mais, o processo de hospitalização representa um momento delicado na 

transição da parentalidade, o que pode atrapalhar significativamente a vivencia dos 

indivíduos enquanto pais, dificultando o percurso de seu exercício parental. A alteração 
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da dinâmica familiar decorrente de uma hospitalização para a criança afeta toda a família 

causando sentimentos estressores. (RODRIGUES, et al. 2018; OLIVEIRA, et al. 2019; 

FAIRFAX, et al. 2019) A doença e a hospitalização constituem uma circunstância de crise 

para criança e sua família que pode implicar em mudanças a nível, psicológico, social, 

relacional e financeiro. (ANTÃO, et al. 2018; RODRIGUES et al. 2020) 

Diante dos efeitos já mencionados que a paternidade ativa pode ocasionar, 

(GADSDEN, et al. 2020; BÖGELS, et al. 2021) esta deve se manter durante a internação 

da criança no serviço de saúde, sendo os profissionais que ali atuam, essências para 

potencializar esse envolvimento, integrando o pai nas práticas de cuidado, baseando-se 

em um olhar integral e humanizado diante a situação de crise que a internação representa. 

(BRASIL, 2008; DALFIOR, et al. 2022) 

A construção deste protocolo ocorreu em consequência do panorama apresentado, 

justificado pela necessidade de abordagem aprofundada sobre o papel paterno no cuidado 

ao filho hospitalizado, podendo assim, sensibilizar profissionais e gestores sobre a 

importância da presença do pai durante a hospitalização da criança. Entende-se ser 

necessário o mapeamento das evidências disponíveis acerca dessa temática, pois nota-se 

lacunas de conhecimento referente a pesquisas que abordem qual o papel do pai no 

cuidado ao filho hospitalizado na ótica materna e de profissionais de saúde atuantes no 

cuidado a criança hospitalizada. Portanto, o objetivo deste estudo foi apresentar um 

protocolo de revisão de escopo para mapear e descrever os estudos existentes na literatura 

sobre qual o papel do pai no cuidado ao filho hospitalizado para os profissionais de saúde 

e familiares 

 

2. MÉTODO 

Trata-se da construção de um protocolo para estudo do tipo revisão de escopo, a 

qual pode ser utilizada para mapear estudos, esclarecer definições de trabalho e/ou os 

conceitos de um estudo, compilar evidências e corroborar a realização de pesquisas 

futuras. (AROMATARIS e MUNN, 2020; PETERS, et al. 2021) 

O estudo foi conduzido de acordo com metodologia do Instituto Joanna Briggs 

(JBI) para revisões de escopo. (TRICCO, et al. 2018) O protocolo foi registrado no Open 

Science Framework (OSF), disponível em https://osf.io/bm9fh/ DOI 

10.17605/OSF.IO/XF8NE. 

Para definição da questão norteadora e do objetivo do estudo, foi utilizada a 

estrutura mnemônica PCC (População, Conceito e Contexto), proposta pelo JBI, por 

https://osf.io/bm9fh/
https://doi.org/10.17605/OSF.IO/XF8NE
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melhor adequar-se aos objetivos da revisão. Definiram-se então as seguintes estruturas 

categóricas de interesse do estudo: População (P): pais, familiares e profissionais de 

saúde; Conceito (C): estudos que abordem o cuidado paterno; Contexto (C): criança 

hospitalizada. A partir dessa estrutura, elaborou-se a questão de pesquisa. 

 

2.1 Pergunta da revisão 

Quais estudos disponíveis na literatura sobre o papel do pai no cuidado a criança 

hospitalizada para profissionais de saúde e familiares? 

 

2.2 Critérios de elegibilidade 

2.2.1 Critérios de inclusão 

Publicações que respondam ao objetivo do estudo; artigos científicos originais, 

provenientes de estudos descritivos ou analíticos, quantitativos ou qualitativos; 

publicações disponíveis nos idiomas: inglês, português e espanhol; publicações 

disponíveis na integra e gratuitamente, em meio eletrônico; teses e dissertações; 

documentos ministeriais sem limite temporal. Não serão incluídos no estudo carta ao 

editor; anais de congressos; estudos em formato de editorial; artigos de opinião; anúncios 

publicitários. Os documentos duplicados serão computados uma única vez. 

 

2.3 Estratégia de pesquisa 

A busca da produção científica será realizada nas bases de dados: PubMed, 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Web of Science, 

Scopus, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Excerpta Medica dataBASE (Embase), Cochrane Library, Google Acadêmico, Scielo, 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), como também na literatura cinzenta (dissertações e 

teses), por meio do Portal de Teses e Dissertações da América Latina e do Catálogo de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). As referências dos artigos selecionados serão verificadas para identificar novos 

estudos não localizados nas buscas anteriores, observados os critérios de inclusão 

previamente estabelecidos. 

Para realização da busca inicial será utilizado o recurso “busca avançada”, 

utilizando descritores DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e MeSH (Medical 

Subject Headings) e os operadores booleanos AND e OR. A estratégia utilizada para a 

busca no Portal de Teses e Dissertações da América Latina e no Catálogo de Teses e 
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Dissertações da CAPES será o uso do termo solitário como também dos termos cruzados 

sem os operadores booleanos. A estratégia integrará os seguintes termos cruzados entre 

si na língua portuguesa: Cuidado da Criança OR Cuidado Infantil AND Pai OR cuidado 

do pai AND família OR membros da família OR Pessoal de saúde OR Profissionais de 

saúde AND Criança Hospitalizada. E ainda, em inglês: Child Care AND fathers OR 

Paternal Behavior AND Family OR Family Members OR Families OR Health Personnel 

OR Health Care Professionals AND Child Hospitalized. Serão utilizados os descritores 

não controlados: cuidado infantil, membros da família, equipe multiprofissional, 

profissionais de saúde, cuidado do pai, paternal behavior, family members, families, 

health care professionals. A descrição dos cruzamentos está apresentada no Quadro 1. 

 

Quadro 1- Elaboração de estratégias de busca nas várias bases de dados/Portais. Londrina, PR, Brasil, 

2023 

Bases/ consultas Estratégias de Busca 

PubMed #1 “child care" AND father AND family AND "child hospitalized"; #2 "child care" AND father 

AND "health care professionals"; #3 "child hospitalized" AND father OR "Paternal Behavior" 

AND "child care" 

 

Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature 

(CINAHL) via EBSCOhost 

#1 child care AND father AND family AND child hospitalized; #2 child care AND child hos-

pitalized AND Father AND health care professionals;  

 

Web of Science #1 “child care” AND family AND “child hospitalized” AND father; #2 "child care" AND 

father AND "family members"; #3 "child care" AND father AND "health care professionals" 

Scopus #1 "child care" AND father AND family OR families AND "child hospitalized"; #2 fa-

ther AND "health care professionals" OR "health personnel" AND "child hospitalized"; #3 

father OR “paternal behavior” AND "health care professionals" OR "health person-

nel" AND "child hospitalized" 

Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Sa-

úde (LILACS) 

#1 “Criança Hospitalizada" AND Pai AND família; #2 “Criança Hospitalizada” AND “mem-

bros da família” AND pai; #3 pai AND “cuidado da criança” AND “criança hospitalizada” 

Excerpta Medica dataBASE 

(Embase) 

#1 “hospitalized child” AND father AND family; #2 "child care"   AND father AND fam-

ily AND "child hospitalized"; #3 father AND "health personnel" AND "child care” 

Cochrane Library #1 “hospitalized child” AND father AND family 

#2 families AND "health-care professionals" AND "child hospitalized" 

Google Acadêmico #1 “child care” AND family AND "child hospitalized" AND fathers #2 father OR “paternal 

behavior” AND "health care professionals" OR "health personnel" AND "child hospitalized" 

Scielo #1 father AND “child hospitalized” AND family; #2 pai AND “equipe multiprofissional”; #3 

“child hospitalized” AND father 

Biblioteca Virtual em Saúde #1 father AND “child hospitalized” AND family; #2 “criança hospitalizada” AND pai AND 

“profissionais da saúde”; #3 “pessoal de saúde” AND “cuidado da criança” AND pai 

Portal de Teses e Dissertações 

da América Latina 

#1 cuidado do pai AND criança hospitalizada  

 

CAPES #1 pai AND criança hospitalizada AND família; #2 pai AND criança hospitalizada AND pro-

fissionais da saúde 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023. 

 

Para identificação dos estudos adicionais, será realizado busca terciária nas 

referências de toda literatura que atenda aos critérios de inclusão do presente estudo. Os 

estudos selecionados serão avaliados da mesma maneira que os demais. No caso de 
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acréscimo de documentos, estes serão lançados e identificados separadamente na 

apresentação dos resultados do estudo. 

 

2.4 Seleção dos Estudos 

Após a realização da busca dos artigos nas bases/portais, estes serão exportados 

para planilha eletrônica para posterior agrupamento e remoção de documentos 

duplicados. Os estudos serão organizados em pastas criadas para tal finalidade e serão 

avaliados por dois revisores independentes que irão analisar os critérios de inclusão e 

exclusão. Um terceiro revisor será acionado para discussão em caso de divergências entre 

os dois revisores de cada etapa do processo. Os estudos que possuírem texto completo 

disponível serão registrados os motivos de não atenderem os critérios para inclusão no 

estudo e, posteriormente, serão relatados na revisão. O processo de decisão da revisão 

será exibido no formato de flow diagram (Figura 1). 

 

Figura 1 - Procedimento de seleção dos estudos. Londrina, PR, Brasil, 2023 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2023. 

 

2.5 Extração dos dados 

A extração e sintetização dos elementos essenciais encontrados em cada 

publicação serão realizadas por dois revisores independentes, a partir de um instrumento 

estruturado, elaborado para este estudo, utilizando o Microsoft Excel 
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(https://products.office.com/) para a tabulação dos dados.  Inicialmente será realizado a 

leitura de título e resumo após cruzamentos dos descritores e descritores não controlados 

pelos revisores e agrupados em um quadro conforme exemplificado no Quadro 2. Após 

esta etapa os artigos selecionados para leitura na íntegra serão organizados em um 

instrumento para extração dos dados relevantes dos estudos conforme mostrado no 

Quadro 3. 

 

Quadro 2- Seleção dos estudos – leitura de título e resumo. Londrina, PR, Brasil, 2023 

Quadro de seleção dos estudos - leitura de título e resumo 

Número de identificação do artigo 

Base de dados indexada 

Título do artigo 

Ano de publicação do estudo 

Idioma do artigo 

Estudo duplicado? 

Responde à pergunta de pesquisa? 

Estudo selecionado para leitura na íntegra? Por que? 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023. 

 

Quadro 3 - Síntese dos artigos selecionados para leitura na íntegra. Londrina, PR, Brasil, 2023 

Quadro para Extração dos dados dos artigos 

selecionados para leitura na íntegra 

Detalhes 

ID Identificação ordenada do artigo. Exemplo: A1; 

A2. 

Base de dados Base de dados na qual o artigo está indexado 

Título Título original 

Tipo de publicação Artigo, tese, dissertação 

Local do estudo Cidade/país onde o estudo foi realizado 

Idioma Idioma de publicação 

Ano Ano de publicação do estudo 

Objetivo do estudo Objetivo principal do estudo 

Resultados Principais resultados do estudo 

Conclusões/ recomendações Principais conclusões e/ou recomendações 

Responde à pergunta de pesquisa Artigo responde à pergunta de pesquisa da revisão? 

Sim ou Não? 

Estudo selecionado Estudo selecionado para compor a revisão? Se não, 

por que? 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023. 

 

2.6 Analise e apresentação dos dados 

Os principais resultados serão descritos e fundamentados de acordo com a 

literatura, buscando explicar seus resultados. Para análise e posterior síntese dos artigos 
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que atenderem os critérios de inclusão, será utilizado um quadro sinóptico especialmente 

construído para esse fim conforme exemplificado no Quadro 4. 

 

Quadro 4- Extração dos dados dos artigos selecionados para a revisão. Londrina, PR, Brasil, 2023 

Dados dos artigos selecionados para revisão Detalhes 

ID Identificação ordenada do artigo. Exemplo: A1; 

A2. 

Revista Título da revista 

Título Título original do artigo 

Identificação dos autores Sobrenome/Nome (estilo Vancouver) 

Tipo de publicação Artigo, tese, dissertação 

Local do estudo Cidade/país onde o estudo foi realizado 

Ano Ano de publicação do estudo 

Idioma Idioma de publicação 

Objetivo do estudo Objetivo principal do estudo 

Tipo de estudo Delineamento metodológico 

Resultados Principais resultados do estudo 

Conclusões/ recomendações Principais conclusões e/ou recomendações 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este protocolo servirá como guia para o desenvolvimento de uma revisão de 

escopo com o objetivo de descrever as evidências disponíveis sobre o papel do pai no 

cuidado ao filho hospitalizado para os familiares e profissionais de saúde. Espera-se que 

os resultados dessa revisão possam fornecer informações relevantes para a prática clínica 

e para o desenvolvimento de políticas públicas que promovam o envolvimento ativo dos 

pais nos cuidados com seus filhos durante a hospitalização. Além disso, essa revisão pode 

contribuir para sensibilizar profissionais de saúde e gestores hospitalares sobre a 

importância da participação paterna nesse processo e para identificar lacunas na pesquisa 

que possam direcionar futuros estudos sobre o tema. 

 

CONFLITO DE INTERESSES 

 

Nada a declarar. 
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