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Vacinas 
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A criança/adolescente precisa de orientação médica para responder as vacinas. 

Algumas vacinas não podem ser utilizadas em crianças que estão em tratamento com 

medicamentos para o câncer (quimioterápicos). Desta forma, é importante seguir todas as 

orientações. 

Existem vacinas fabricadas de diversas formas, feitas de microrganismos vivos 

atenuados, microrganismos mortos ou inativados, frações ou subunidade de material 

sintético (Figura 1). Quando a criança está tratando o câncer, as defesas do seu organismo 

estarão reduzidas (imunidade fraca). Assim a criança, enquanto estiver em tratamento não 

deve receber as vacinas vivas atenuadas. As outras tecnologias são seguras. As vacinas devem 

se orientadas pelo seu médico e nas salas de vacinas (World Health Organization - WHO, 2021; 

Fundação Oswaldo Cruz, 2016; Toscano; Kosim, 2003). 

Figura 1 - Farmacêutico produzindo a vacina 
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Exemplos dos tipos de vacina: 

• Partículas semelhante ao vírus (VLP), Papiloma Vírus Humano (HPV) (Zardo et al., 

2014); 

• Compostos ou partes mortas/inativos: COVID-19 (WHO, 2023; Ministério da 

Saúde (BR), 2021); Difteria e Tétano (Dupla Adulto – dT) (Ministério da Saúde (BR), 

2021); Gripe (Influenza) (Ministério da Saúde (BR), 2021); Pneumocócica 13 valente 

(Ministério da Saúde (BR), 2021); Pneumocócica 23 valente, Poliomielite ou 

Paralisia Infantil (VIP) (Ministério da Saúde (BR), 2015); Difteria, Tétano e 

Coqueluche (dTpa) (Ministério da Saúde (BR), 2015); Meningocócica ACWY 

(Ministério da Saúde (BR), 2015); Hepatite A (Ministério da Saúde (BR), 2015); 

• Vírus enfraquecido (atenuado): poliomielite ou Paralisia Infantil (VOP) (Toscano; 

Kosim, 2003) – em gotinhas (oral); Sarampo, Rubéola e Caxumba (Tríplice Viral – 

SRC) (Ministério da Saúde (BR), 2021); Febre Amarela (Ministério da Saúde (BR), 

2021); Sarampo e Rubéola (Dupla Viral – SR) (Ministério da Saúde (BR), 2021); 

Rotavírus Humano (VORH) (Ministério da Saúde (BR), 2015); Sarampo, caxumba, 

rubéola e varicela (SCR-V) (Ministério da Saúde (BR), 2015); 

• Bactéria enfraquecida (atenuada): Tuberculose (BCG) (Ministério da Saúde (BR), 

2021); 

• Vacinas de toxinas inativadas: Difteria, Tétano, Coqueluche; 

• Vacina polissacarídica conjugada inativada: Haemophilus (Tetravalente) 

(Ministério da Saúde (BR), 2021); 

• Bactéria e vírus enfraquecidos (atenuados): Difteria, Tétano, Coqueluche, 

Haemophilus influenzae B e Hepatite B - Pentavalente (DTPa-VIP/Hib) (Ministério 

da Saúde (BR), 2015); 

• Vacina sintética: COVID-19 (WHO, 2023). 

 

Porém, todas precisam de orientação do médico da criança/adolescente para avaliar o 

uso. 
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Vacinas que PODEM ser tomadas pela criança/adolescente (Toscano; Kosim, 2003) 

VACINAS COMPOSIÇÃO DOENÇAS PREVENIDAS 

Contra a hepatite B 
Antígeno de superfície do 

vírus (Recombinante) 
Hepatite B 

Contra a hepatite A Vírus Inativado Hepatite A 

Tetravalente (DTP + Hib) 
difteria, tétano, coqueluche, 
Haemophilus influenzae tipo 

b 

Produtos de bactérias 
(toxinas) PRP conjugado 

com uma proteína 

difteria, tétano, coqueluche, 
meningite e outras 

infecções por Haemophilus 
influenzae tipo b 

Contra a infecção pelo 
Pneumococo. Pn13 valente 

Polissacarídeos do 
Streptococus pneumoniae 

Pneumonia, otite, meningite 
e outras doenças causadas 

por Pneumococo 

Meningocócica C Conjugada 
Doença invasiva causada 

por Neisseria meningitidis C 

Contra a difteria, o tétano e 
a coqueluche DTP 

Bactérias mortas e produtos 
de bactérias (toxinas) 

Difteria, tétano, coqueluche 

Contra a poliomielite - 
vacina injetável (VIP) 

Vírus inativado Poliomielite 

 

Vacinas que devem ser evitadas durante o tratamento pela criança/adolescente (Toscano; 
Kosim, 2003) 

VACINAS COMPOSIÇÃO DOENÇAS PREVENIDAS 

Contra a tuberculose BCG-ID Bactéria viva atenuada 
Formas graves de 

tuberculose (principalmente 
miliar e meníngea) 

Contra a poliomielite- 
vacina oral (VOP) 

Vírus vivo atenuado Tipos I, 
II e III 

Poliomielite ou Paralisia 
infantil 

Vacina oral de rotavírus 
humano G1P1 (Sociedade 
Brasileira de Imunizações, 

2023) atenuada 

Vírus vivo atenuado Diarreia por rotavírus 

Contra a febre amarela Vírus vivo atenuado Febre Amarela 

Tríplice viral contra 
sarampo, caxumba e 

rubéola 
Vírus vivos atenuados Sarampo, caxumba, Rubéola 
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ATENÇÃO: É importante que os cuidadores e parentes mais próximos da criança/do 
adolescente com câncer e em tratamento com quimioterápicos estejam com a carteira de 
vacinação em dia (Figura 2). 

 

Figura 2 - Cuidador mostrando a carteira do filho em dia 
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