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RESUMO: Introdução: O Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), que contribuiu com a redução 
da incidência de  doenças imunopreveníveis 
no Brasil atualmente, enfrenta desafios para o  
alcance das metas de cobertura vacinal. Objetivo: 
Investigar os fatores associados ao atraso  
vacinal em crianças menores de até dois anos de 
idade no Brasil. Método: Estudo transversal, com  
dados do terceiro ciclo do Programa de Melhoria 
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). 
Foram incluídas, neste estudo, 620 famílias com 
crianças de até dois anos de idade, com situação 
vacinal em atraso e que  responderam ao 
Módulo III do PMAQ-AB. Para investigar fatores 
relacionados ao atraso vacinal, foi construído 
modelo multivariado de regressão  Logística 
Binária e estimados os Odds ratios (OR) com 
seus respectivos intervalos de confiança  (IC) de 
95%. O nível de significância  estatística foi de 
5%. Resultados: Quanto aos fatores associados, 
o atraso vacinal foi mais frequente dentre as 
famílias que relataram dificuldades para o 
atendimento no serviço de vacinação (p = 0,006).  
Conclusão: A dificuldade para o atendimento no 
serviço de vacinação está associada ao atraso 
vacinal de crianças de até dois anos de idade no 
Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: Cobertura Vacinal; Atenção 
à Saúde Primária; Criança; Saúde da Criança.

VACCINATION DELAY IN CHILDREN 
UNDER TWO YEARS OF AGE IN BRAZIL 

AND ASSOCIATED FACTORS
ABSTRACT: Introduction: The National 
Immunization Program, also known as PNI, has 
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contributed to reduce the incidence of vaccine-preventable diseases in Brazil; nowadays, it 
faces challenges to reach the vaccination coverage targets. Aim: Investigating vaccination 
delay-associated factors in children younger than 2 years old in Brazil. Method: Cross-sectional 
study based on third-cycle data provided by Program on Enhancing Basic Assistance Quality 
(PMAQ –AB). In total, 620 families with children up to 2 years old facing vaccination delay and 
who have answered PMAQ-AB’s Module III were included in the current study. A multivariate 
binary logistic regression model was developed to investigate vaccination delay-associated 
factors; the Odds ratios (OR) were estimated, as well as their respective confidence intervals 
(CI) at 95%. Statistical significance level was set at 5%. Results: With respect to associated 
factors, vaccination delay was more frequent among families that have reported to have a 
hard time accessing the vaccination service (p = 0.006). Conclusion: The difficulty in having 
access to the vaccination service is associated with vaccination delay among children up to 
2 years old in Brazil.
KEYWORDS: Vaccination Coverage; Primary Health Care; Child; Child Health.

INTRODUÇÃO

O Programa Nacional de Imunização (PNI), instituído em 1973, melhorou 

os indicadores de morbimortalidade na infância e reduziu a incidência de doenças 

imunopreveníveis em todas as faixas etárias a partir da ampliação da oferta dos 

imunobiológicos incluindo, desde 2004, um calendário especial para adolescentes, 

adultos e idosos (BRASIL, 2021). Embora sejam reconhecidos os benefícios associados 

à ampliação do rol de vacinas, ainda são grandes os desafios enfrentados para o alcance 

das metas de cobertura vacinal estabelecidas pelo PNI em todas as faixas etárias, sendo 

imprescindível o fortalecimento de estratégias de imunização, especialmente nos serviços 

de Atenção Primária à Saúde (APS) (SOUZA et al., 2020). 

Anualmente, o Programa Nacional de Imunizações distribui mais de 300 milhões de 

doses imunobiológicos para os serviços de APS e Centros de Referência de Imunobiológicos 

Especiais (CRIE) de todo o Brasil (MACHADO et al., 2020). Como indicador da imunização 

da população infantil, o PNI estabeleceu a meta de 95% de cobertura vacinal para todos 

os imunobiológicos, exceto para as vacinas Febre Amarela, Bacilo de Calmette e Guérin 

(BCG), Vacina Influenza sazonal (Influenza) e Papiloma vírus humano (HPV), que têm, 

respectivamente,100%, 90% e 80% de meta de cobertura vacinal (BRASIL, 2015). 

Contudo, desde 2016, observa-se a redução de  10 a 20 pontos percentuais dos 

Índices da Cobertura Vacinal (ICV) no Brasil, o que resultou na reintrodução do sarampo 

e na ocorrência de surtos de doenças infecciosas em todo o país (BRASIL, 2021; 

DOMINGUES et al.; 2020; SATO, 2018). Dentre os fatores que  contribuíram com o declínio 

dos ICV, destacam-se os aqueles relacionados ao desabastecimento dos imunobiológicos 

e dos insumos, dificuldades operacionais e organizacionais que impactaram tanto no 

funcionamento dos serviços de vacinação, quanto no  acesso da população aos serviços 

de vacinação (DOMINGUES et al., 2020). Além destes aspectos, a insatisfação do usuário 
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quanto ao atendimento prestado nos serviços de saúde aumenta a sua desconfianç  

quanto aos cuidados oferecidos e reduz as chances do seu retorno ao serviço de saúde, 

impactando na continuidade dos cuidados prestados (DUARTE et al., 2019).

A percepção do usuário quanto a qualidade do serviço é uma importante estratégia 

para a avaliação do funcionamento dos serviços de saúde (ARRUDA et al., 2017). Sua 

percepção sobre a facilidade e  dificuldades, juntamente com sugestão e reclamação do 

sistema, é imprescindível para a melhoria do serviço de saúde, suscitando estratégias e 

ações corretivas que são imprescindíves para a melhoria dos serviços de saúde (DUARTE 

et al., 2019). Neste sentindo, a avaliação do serviços saúde sob a ótica do usuário, é 

imprescindível para a melhoria dos processos, especialmente sob a perspectiva das 

famílias que têm crianças com situação vacinal em atraso. Compreender as razões pelas 

quais o calendário vacinal infantil está incompleto, pode contribuir com a implementação de 

estratégias para a melhoria das coberturas vacinais.

Considerando que a investigação de fatores associados ao atraso vacinal é uma 

recomendação proposta por especialista da área da saúde com a finalidade de realizar 

intervenções que revertam esse  quadro (OLIVEIRA & MARTINEZ & ROCHA, 2014; 

DOMINGUES et al., 2020) e a importância de manter elevadas as taxas de cobertura 

vacinal na população do estudo, o objetivo deste trabalho foi estimar a prevalência do 

atraso vacinal de crianças menores de até dois anos e analisar os fatores associados ao 

atraso vacinal.

MÉTODOS

Estudo com dados secundários de um inquérito transversal, multicêntrico e de 

abrangência nacional, com famílias que responderam ao terceiro  ciclo de avaliações 

externas do Programa de Melhoria da Qualidade da Atenção Básica  (PMAQ-AB). 

A coleta dos dados ocorreu entre os anos de  2017 e 2018 e  contavam com 

entrevistas a 140.223 usuários dos serviços de AB, sendo excluídos, para este estudo, 

124 478 que  responderam que não tinham crianças de até dois anos de idade, 15 081 que 

responderam que a criança estava com a vacinação em dia e 44 que não responderam 

ao questionário, totalizando 139 603 perdas. Com isso, a amostra estudada  foi de 620 

famílias das 26 Unidades Federadas e do Distrito Federal que tinham crianças de até  dois 

anos de idade com situação vacinal em atraso.

Foram critérios de inclusão para participação da pesquisa: usuários que responderam 

ao  terceiro ciclo de avaliações externas do PMAQ-AB e que tinham crianças de até dois 

anos de idade com situação vacinal  em atraso ou que nunca se vacinou. Foram excluídas 

da pesquisa usuários que não  responderam ao terceiro ciclo de avaliações externas do 

PMAQ-AB e que, embora tivessem crianças de até dois anos de idade, a  situação vacinal 

não foi informada ou estava adequada.  
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Neste estudo, a variável dependente foi a situação vacinal de crianças menores 

de até dois anos de idade em atraso. Para compor esta variável, foram consideradas as 

seguintes respostas dadas pelos usuários: “a criança não está com a vacina em dia” ou 

“a criança nunca se vacinou”, sendo ambas as respostas categorizadas para este estudo 

como “situação vacinal em atraso”.

 As  variáveis independentes, organizadas nas seguintes categorias: busca ativa, 

funcionamento ou atendimento do serviço de AB, procura pelo serviço de vacinação e 

regiões, estão paresentadas no quadro a seguir (Figura 1):

Categoria Variáveis Respostas possíveis

Motivos para o 
atraso vacinal

Análise pelo usuário para o motivo do 
atraso vacinal da criança.

Não tem ou falta vacina
Não sabia que tinha que levar para 
vacinar
Não consegue atendimento para 
vacina
Nenhuma das anteriores
Não sabe ou não respondeu

Busca ativa A equipe desta unidade básica  de saúde/
posto de saúde já o(a) procurou devido ao 
atraso nas vacinas da criança? 

Não
Sim

Procura pelo 
serviço de 
vacinação

O senhor costuma procurar esta unidade 
básica de saúde/posto de saúde para a 
vacinação?

Sim
Não

Dificuldade para
o atendimento

Vocês encontraram dificuldades para  o
atendimento no serviço de vacinação?

Sim
Não

Funcionamento 
ou atendimento 
do serviço de 
AB

A unidade de saúde funciona cinco dias na 
semana? 
A unidade de saúde  funciona no período 
da manhã?
A unidade de saúde funciona no período 
da  tarde? 
A unidade de saúde funciona no período 
da noite? 
A unidade  de saúde funciona aos 
sábados? 
O horário de funcionamento desta unidade 
atende  às necessidades do(a) senhor(a)?

Não
Sim

Regiões Análise dos usuário que tem o  calendário 
vacinal em atraso de crianças menores de 
até dois anos por regiões brasileiras. 

Sudeste
Sul 
Nordeste 
Centro-Oeste 
Norte

Figura 1. Variáveis selecionadas no banco de dados do terceiro ciclo do Programa de Melhoria da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). 

Fonte: quadro elaborado pelos autores.  

As seguintes variáveis foram incluídas no modelo de regressão logística: O senhor(a) 

costuma  procurar esta unidade básica de saúde/posto de saúde para a vacinação; Vocês 
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encontraram  dificuldades para o atendimento no serviço de vacinação; A unidade de saúde 

funciona cinco  dias na semana; O horário de funcionamento desta unidade atende às 

necessidades do(a)  senhor(a); Para facilitar o seu atendimento, o(a) senhor(a) gostaria 

que esta unidade básica de  saúde/posto de saúde atendesse: mais cedo do que o horário 

que costuma abrir, a tarde até às  18 horas, à noite, no horário do almoço, aos sábados, 

aos domingos e 24 horas. 

Os dados, obtidos no programa Excel, foram transferidos para o software IBM 

SPSS Statistics  Viewer, versão 19 e submetidos às análises estatísticas. A verificaçã  

da associação entre as  variáveis foi realizada a partir da análise bivariada usando o teste  

de Qui-quadrado. Foi construído modelo multivariado de regressão logística binária e  

estimados os Odds Ratio (OR), com seus respectivos Intervalos de Confiança (IC) de 95% 

para identificar os fatores associados ao atraso vacinal, sendo inseridas no modelo final, as 

variáveis com valor de p < 0,2 na análise  bivariada, utilizando a estratégia passo-a-passo 

backward. O nível de significância estatística  foi de 5%  

Todos os dados utilizados são secundários, sem identificação pessoal e de domínio 

público e,  portanto, o estudo não foi submetido à aprovação do comitê de ética em pesquisa.

RESULTADOS 

O terceiro ciclo de avaliações externas do PMAQ-AB contou com a participação de 

15.081 usuários que tinham crianças menores de até dois anos de idade, dentre as quais, 

620 (4.11%) estavam com o calendário vacinal do filho(a) em atraso   

Quanto aos motivos para o atraso vacinal, 31,8% (n=197) dos usuários responderam 

que não havia ou faltava vacina no serviço de AB, 6,1% (n=38) não conseguiu atendimento 

para vacinação, 4,2% (n=26) não sabia que deveria levar a criança para vacinar, 54,7% 

(n=339) respondeu “outros motivos não destacados” e 3,2% (n=20) dos usuários não 

responderam a esta pergunta. 

Os fatores associados ao atraso vacinal de crianças menores de até dois anos estão 

apresentados na Tabela 1.

Variáveis Bivariada
Multivariada

   n** (%)  OR (IC 95%)     p OR (IC 95%) p

Motivos para o atraso 
vacinal (n=620)

Não tem ou falta vacina 197(31,8)

Não sabia que tinha que 
levar para vacinar 26(4,2)

Não consegue atendimento 
para vacina 38(6,1)
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Nenhuma das anteriores 339(54,7)

Não sabe ou não respondeu 20(3,2)

A equipe desta unidade 
básica de saúde/
posto de saúde já o(a) 
procurou devido ao 
atraso nas vacinas da 
criança?(n=590)

Não 389(65,9)

Sim 201(34,1)

Procura pelo serviço de 
vacinação

O senhor(a) costuma 
procurar esta unidade 
básica de saúde/posto de 
saúde para a vacinação? 

Sim 100(4,9) 1 0,013*

Não 520(3,8) 1,289 (1,035 - 1,605)

Di昀椀culdades para o 
atendimento

Vocês encontraram 
dificuldades para o
atendimento no serviço 
de vacinação?

Sim 18(11,8) 1 0,001* 3,676 (1,456 – 9276) 0,006*

Não 7(3,0) 4,381 (1,784 –10,700)

Funcionamento ou 
atendimento do serviço 
de AB

A unidade de saúde 
funciona cinco dias na 
semana? (n=602)

Não 38(7,7) 1 0,000*

Sim 564(3,8) 2,113 (1,502 - 2, 973)

A unidade de saúde 
funciona no período da 
manha? (n=619)

Não 4(7,7) 1 0,149

Sim 615(3,9) 2,032 (0,730 - 0,564)

A unidade de saúde 
funciona no período da 
tarde? (n=608)

Não 26(4,9) 1 0,14

Sim 582(3,9) 1,278 (0,854 - 1,811)

A unidade de saúde 
funciona no período da 
noite? (n=591)

Não 554(3,9) 1 0,23
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Sim 37(3,4) 1,152 (0,821 - 1,616)

A unidade de saúde 
funciona aos sábados? 
(n=591)

Não 569(4,0) 1 0,088

Sim 22(2,9) 1,376 (0,893 - 2,120)

O horário de 
funcionamento desta 
unidade atende às 
necessidades do(a) 
senhor(a)? (n=617)

Não 171(6,5) 1 0,000*

Sim 446(3,4) 1,964 (1,638 - 2,355)

Regiões

Sudeste 130(2,4) 1

Sul 46(2,6) 1,098 (0,781 - 1,544) 0,590

Nordeste 252(4,4) 1,863 (1,503 - 2,311) 0,000*

Centro Oeste 70(6,0) 2,254 (1,896 - 3,439) 0,000*

Norte 122(7,2) 3,107 (2,412 - 4,004) 0,000*   

OR = Odds Ratio  IC95% = Intervalo de confiança de 95%  p = Valor de p, probabilidade de 
significância. Fonte: Elaborada pelas autoras a partir da análise bivariada e do modelo multivariado de
regressão logística binária final contendo as variáveis avaliadas neste estudo. Banco de dados: Módulo

III do terceiro ciclo das avaliações externas do PMAQ-AB, 2021.

Tabela 1.  Atraso vacinal em criança  menores de até dois anos no Brasil e fatores associados, segundo 
análise dos dados coletados em entrevista com os profissionais da Atenção Básica (Módulo III) do 

PMAQ-AB, 2021 (n=620).

Usuários que responderam que a unidade de saúde  não funcionava cinco dias por 

semana apresentaram, em média, 2,113 (IC95%1,502 - 2,973) vezes a chance das crianças 

de até dois anos de idade apresentarem situação vacinal em atraso (p=0,000).  Outro fator 

que contribui para o atraso vacinal de crianças foi a procura do usuário pelo serviço de AB 

pelo usuário para a vacinação. Crianças de até dois anos de idade sob a responsabilidade 

dos participantes que referiram não procurar o serviço de AB para imunização tiveram, em 

média, 1,289 (IC95% 1,035-1,605) vezes a chance de apresentarem situação vacinal em 

atraso (p=0,013).

Quanto às diferenças regionais, crianças menores de até dois anos na  região Norte 

tiveram, em média, 3,107 (IC95% 2,412-4,004) a chance de estarem com a situação vacinal 

em atraso quando comparada a uma criança da região Sudeste, sendo  esta diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05). A prevalência de crianças com situação vacinal em 

atraso na região Sul, por sua vez, não apresentou diferença estatisticamente  significativ  

quando comparada à região Sudeste (p=0,590).

A única variável que permaneceu no modelo foi: dificuldade para o atendimento no 
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serviço de vacinação. Responsáveis por crianças de até dois anos de idade que referiram 

dificuldade para atendimento no serviço de vacinação tiveram, em média, 3,676 (IC95%  

1,456-9,279) vezes a chance da criança estar com o esquema vacinal em  atraso quando 

comparada às famílias que não encontraram dificuldade para o atendimento (p = 0,006) 

(Tabela 1).

DISCUSSÃO 

Neste estudo, que contou com a participação de 15.081 usuários que tinham 

crianças menores de dois anos de idade e que responderam ao módulo III do terceiro ciclo 

de avaliações externas do PMAQ-AB. Do total de respondentes, 620 (4.11%) referiram que 

o(a) filho(a) estava com o calendário vacinal em atraso, sendo a falta da vacina na unidade 

de saúde 31,8% (n=197), o principal motivo para o atraso. Quanto aos fatores associados, 

o atraso vacinal foi mais frequente dentre as famílias que relataram dificuldades para o 

atendimento no serviço de vacinação (p = 0,006).

A acessibilidade na AB também pode ser entendida como a percepção do usuário 

quanto a capacidade do serviço em  atender às suas necessidades de saúde, bem como 

a disponibilidade de oferta de  consultas, atendimentos e horários pelo serviço de saúde 

(STARFIELD, 2002). O atraso nas consultas agendadas, a indisponibilidade de consultas 

noturnas e aos finais de  semana e a demora em filas de vacinação são considerados 

problemas na organização do  serviço de saúde e que dificultam o acesso da população 

à imunização (MOLINA et al., 2008). Em  consonância com os resultados deste estudo, 

estudo epidemiológico e descritivo revelou que a falta de horários alternativos das  unidades 

de AB, a demora no atendimento e a impossibilidade de agendamento sem aviso prévio, 

implicaram em atrasos na situação vacinal de crianças de seis meses a menores de cinco 

anos de idade, residentes em 55 municípios no oeste de Minas Gerais (SANTOS et al., 

2016).

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), as unidades de AB são  

aconselhadas a funcionar 40 horas por semana, durante cinco dias na semana. Contudo, 

considerando que 72,7% dos brasileiros trabalham entre 40 a 49 horas semanais, o 

funcionamento dos serviços de AB durante 40 horas semanais, pode ser insuficiente para 

atender às necessidades desta população (PINHO et al., 2020). Ademais, a ampliação do 

horário de funcionamento do serviço de AB para três turnos ao dia e ao sábado favorece o 

acesso da população ao serviço de saúde (ESCOREL et al., 2007).

Estudo que investigou a satisfação do usuário com o  horário de funcionamento de 

seis Unidades Saúde da Família (USF), localizadas no Centro-Oeste do Estado de Minas 

Gerais, apontou que o horário reduzido dos serviços que ofertam a vacinação comprometem 

a  acessibilidade do usuário à imunização (SANTOS et al., 2010). Destaca-se ainda, que 

a insatisfação dos genitores da criança com a unidade de saúde, compromete o vínculo 
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da família com o serviço e ocasiona a interrupção ou atraso no seguimento das vacinas 

recomendadas para a criança (LOPES et al., 2013). 

A associação entre disponibilidade de tempo dos pais e atraso vacinal é encontrada 

em diversos  trabalhos na literatura. Estudo realizado no Canadá apontou que o maior 

número de semanas  da licença maternidade remunerada está associada ao aumento da 

taxa de vacinação infantil (DAKU & RAUB & HEYMANN, 2012). Também é encontrada 

associação entre a incompletude vacinal e famílias numerosas com mais de dois filhos  

dificuldades de transporte e acessibilidade aos serviços de saúde que ofertam a vacinação 

(MOLINA et al, 2007; DE OLIVEIRA & MARTINEZ & ROCHA, 2014).

 Pesquisas no Brasil e Estados Unidos  indicam a inviabilização ao comparecimento 

dos responsáveis pela criança ao serviço de saúde,  em razão às questões trabalhistas ou 

pela incompatibilidade de horários e dias disponíveis para  o cuidado da saúde da criança 

(ANDRADE & LORENZINI & SILVA, 2013; SABNIS & CONWAY, 2015). Os resultados 

desse estudo exprimem que é imprescindível a elaboração e  implementação de projetos e 

ações para a administração da vacina em face às demandas da  população alvo, através de 

adoção de estratégias na política de imunizações, a partir do  monitoramento da cobertura 

vacinal em cada região (ARROYO et al., 2020). 

As diferenças regionais de investimento e estrutura dos serviços de saúde, são 

históricas e influenciam a disponibilidade e acesso da população aos serviços de saúde. 

Segundo dados do Programa Nacional de Imunizações (PNI), frequentemente, as cidades 

da região Norte do país não alcançam as metas de cobertura vacinal e figuram dentre os 

piores indicadores de imunização do país.  As dificuldades encontradas pela população 

para acessarem os serviços de saúde e os problemas estruturais que inviabilizam a 

sustentabilidade da cadeia de frio e manutenção dos imunobiológicos nos serviços de AB 

localizados na Região Norte do país, comprometem o alcance das metas de cobertura 

vacinal (VIEIRA et al., 2020).

Neste estudo, algumas limitações foram encontradas, como o fato de os dados 

analisados não terem sido coletados especificamente para responder às questões deste 

trabalho e, portanto, algumas  variáveis que não foram coletadas no PMAQ poderiam  ter 

favorecido a compreensão do objeto desta pesquisa. Por fim, ressalta-se que este estudo 

apresentou algumas limitações em virtude da utilização da base de dados do SI-PNI,  que 

pode apresentar subnotificação dos casos e registros incompleto .

CONCLUSÃO 

A prevalência de crianças de até dois anos de idade com situação vacinal em atraso 

foi maior  dentre as famílias que referiram dificuldade para atendimento no serviço de 

vacinação quando  comparadas às famílias que não relataram este problema. Os resultados 

deste trabalho poderão apoiar o desenvolvimento de estratégias e políticas para melhoria 
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da cobertura vacinal em crianças no Brasil.
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