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PREFÁCIO
	 O	ano	de	2020,	com	certeza,	ficará	marcado	na	história.	Pois,	uma	pandemia	parou	o	mundo.	
Surpreendeu-nos, trazendo consigo inúmeros impactos na vida das pessoas. Isso tudo causou mu-
danças não apenas nas questões emocionais e afetivas como, por exemplo, na forma das pessoas se 
relacionarem, mas também, a respeito da saúde de forma geral, ou seja, psicológica e/ou física. Além 
do aspecto social e de saúde, a pandemia de COVID-19 provocou também consequências no âmbito 
político-econômico de diversos países. 

 Com isso, selecionamos trabalhos que abordam o tema, mostrando os impactos em diversas 
áreas, tais como na epidemiologia, na saúde pública e do trabalhador, nas ciências farmacêuticas, 
medicina, nutrição, economia e sociedade, odontologia e alguns trabalhos também relacionados à 
educação em saúde. 

 Em nossos livros selecionamos um dos capítulos para premiação como forma de incentivo 
para os autores, e entre os excelentes trabalhos selecionados para compor este livro, o premiado foi 
o capítulo 16, intitulado “Relação do desenvolvimento de delirium em pacientes com COVID-19 
hospitalizados em unidade de terapia intensiva”.
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RESUMO: Objetivo: descrever recomendações do Ministério da Saúde ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) para amamentação no contexto da pandemia de COVID-19. Materiais e Métodos: estudo 
descritivo	do	tipo	reflexão	teórica,	fundamentado	na	nota	técnica	nº	9/2020	do	Ministério	da	Saúde	
e na Teoria Interativa da Amamentação. Resultados e Discussão: em face à infecção materna por 
COVID-19, recomenda-se manutenção da amamentação, por ausência de evidências até o momento 
que comprovem transmissão vertical via leite materno. Entende-se que os benefícios da amamentação 
superam quaisquer riscos potenciais de transmissão do vírus; e caso a mulher se sinta insegurança em 
amamentar, seja realizada extração do leite da mama para ser ofertado ao lactente. A Teoria Interativa 
da	Amamentação	versa	sobre	a	 interação	dinâmica	mãe-filho	como	condicionante	para	alcance	da	
amamentação	satisfatória.	Se	o	sucesso	da	amamentação	depende	da	interação	mãe-filho-ambiente,	
pensamos que o enfermeiro pode valer-se da teoria para nortear os cuidados de enfermagem frente à 
mãe infectada por COVID-19, no sentido de primar pela continuação da amamentação, por meio de 
orientações e precauções como lavagem das mãos, uso de máscara antes de tocar a criança; e troca 
de máscara em caso de tosse ou espirro, ou a cada nova mamada. Os enfermeiros podem aplicar a 
Escala	 Interativa	da	Amamentação	ao	binômio	para	verificar	as	 fragilidades	na	 interação,	e	assim	
intervir para alcance dos benefícios da amamentação. Considerações finais: Teorias de Enfermagem 
de Médio Alcance podem ser aplicadas aos cuidados de enfermagem no contexto do SUS em situação 
de pandemia por COVID-19.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação. Pandemia. COVID-19.

RECOMMENDATIONS FOR BREASTFEEDING IN THE COVID-19 PANDEMIC IN THE 
LIGHT OF INTERACTIVE BREASTFEEDING THEORY

ABSTRACT:	Aim:	to	describe	recommendations	from	the	Ministry	of	Health	to	the	Unified	Health	
System (SUS) for breastfeeding in the context of the COVID-19 pandemic. Materials and Methods: a 
descriptive	study	of	the	theoretical	reflection	type,	based	on	technical	note	9/2020	of	the	Ministry	of	
Health and the Interactive Theory of Breastfeeding. Results and Discussion: in the face of maternal 
COVID-19 infection, it is recommended to maintain breastfeeding, due to the absence of evidence 
proving	contamination	of	breast	milk.	 It	 is	understood	 that	 the	benefits	of	breastfeeding	outweigh	
any potential risks of transmission of the virus; and if the woman feels insecure about breastfeeding, 
milking is performed. The Interactive Theory of Breastfeeding deals with the dynamic interaction 
between mother and child as a condition for achieving satisfactory breastfeeding. If the success of 
breastfeeding depends on the mother-child environment interaction, we think that nurses can use the 
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theory to guide nursing care towards the mother infected with COVID-19, in order to excel in the 
continuation of breastfeeding, through guidelines and precautions such as hand washing, wearing a 
mask before touching the child; and change of mask in case of coughing or sneezing, or at each new 
feeding. Nurses can apply the Interactive Breastfeeding Scale to the binomial to verify the weakness-
es	in	the	interaction,	and	thus	intervene	to	achieve	the	benefits	of	breastfeeding.	Final	considerations:	
Mid-Range Nursing Theories can be applied to nursing care in the context of SUS in a pandemic 
situation due to COVID-19.

KEYWORDS: Breastfeeding. Pandemic. COVID-19.

1. INTRODUÇÃO

No início do ano vigente, a China noticiou muitos casos de uma pneumonia grave, que rapi-
damente evoluía para Síndrome Respiratória Aguda, de progressivo efeito deletério, o que culminou 
em	vários	óbitos.	Foi	identificado	o	vírus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SAR-
S-Cov-2, Coronavírus 2 da Síndrome Respiratória Aguda Grave, em livre tradução), um vírus RNA 
responsável pela chamada doença do coronavírus de 2019 (COVID-19), apresentando um leque de 
sintomas que podem se assemelhar àqueles presentes no resfriado comum, ou até mesmo a afecções 
mais	graves,	 ao	disparar	uma	cascata	 inflamatória	e	 fenômenos	 trombóticos	que	podem	acometer	
diversos órgãos, inclusive levando à falência múltipla e óbito (VERMA et al., 2020; PEREIRA et al., 
2020).

A doença provocada pelo SARS-Cov-2 possui semelhanças com a Síndrome Respiratória 
Aguda Grave e com a Síndrome Respiratória do Meio Leste, além do vírus possuir uma sequência 
genética semelhante àquelas apresentadas pelo Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SARS-Cov) e com o Coronavírus da Síndrome Respiratória do Meio Leste (MERS-Cov), vírus res-
ponsáveis por epidemias em décadas passadas (LANG; ZHAO, 2020; VERMA, 2020). 

A via de transmissão do SARS-Cov-2 se dá principalmente por contato próximo, cerca de 0 a 
2 metros de distância, por meio de secreções respiratórias, como gotículas de saliva emitidas por um 
indivíduo infectado ao tossir e/ou espirrar (DAVANZO et al., 2020).

O que se observa é que as pessoas com diagnóstico de COVID-19 desenvolvem uma síndrome 
respiratória	aguda,	classificada	em	leve,	moderada	ou	grave.	Como	fatores	de	risco	para	evolução	do	
quadro	clínico	grave,	verifica-se	as	comorbidades preexistentes do sistema cardiovascular, metabóli-
co, pulmonar, hepático e renal (VILLEGAS-CHIROQUE, 2020).

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020), os dados mundiais sobre CO-
VID-19	em	populações	específicas,	como	gestantes,	puérperas	e	lactantes	não	são	alarmantes,	e	crian-
ças, geralmente, apresentam sintomas menos graves que adultos como tosse e febre (WHO, 2020). 
Ainda assim, tendo em vista o cenário de saúde atual, com os números de óbitos e contágio ainda 
em oscilação em todo o mundo, é normal que anseios e sentimentos negativos surjam, especialmente 
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em	um	momento	tão	importante	na	vida	da	mulher,	como	o	processo	de	amamentação	com	seu	filho.	
Nesse	entremeio,	podem	surgir	dúvidas	da	mulher	e	dos	profissionais	de	saúde quanto a possível in-
fecção do leite materno pelo SARS-Cov-2, ou quanto ao manejo da amamentação, caso a mãe esteja 
infectada pelo vírus.

A relevância deste estudo está em fornecer informações com base em evidências para nortear 
condutas	de	profissionais	da	saúde	e	das	mulheres	que	estão	amamentando,	de	forma	a	dirimir	anseios	
e inseguranças que esta população possa ter. Nesse panorama, objetiva-se descrever recomendações 
do Ministério da Saúde (MS) ao Sistema Único de Saúde (SUS) para amamentação no contexto da 
pandemia de COVID-19.

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se	de	um	estudo	descritivo	do	tipo	reflexão	teórica.	Este	tipo	de	estudo	consiste	em	uma	
descrição	dos	achados	de	forma	interpretativa	e	reflexiva,	em	que	aspectos	abordados	referentes	às	
mudanças qualitativas de fenômenos ou objetos são valorizados durante a análise (MORAES et al., 
2016).

A	reflexão	teórica	foi	fundamentada	na	nota	técnica	nº	09/2020	do	MS,	que	apresenta	reco-
mendações	aos	profissionais	de	saúde sobre questões referentes ao trabalho de parto, parto e puerpé-
rio de gestantes durante o período de pandemia do SARS-Cov-2. Para sistematizar os dados por meio 
de um referencial próprio da Enfermagem, elegeu-se a Teoria Interativa da Amamentação, que diz 
respeito aos aspectos inerentes ao fenômeno de amamentação, centralmente, a interação entre a mãe, 
seu	filho	e	o	ambiente,	além	de	englobar	conceitos	biológicos,	psicológicos	e	sociais	tanto	da	mulher	
como da criança (BRASIL, 2020; PRIMO; BRANDÃO, 2017). 

Realizou-se uma busca adicional nas bases de dados MEDLINE e LILACS, no site Pan Ame-
rican Health Organization (PAHO-IRIS) e no Localizador de Informação de Saúde (LIS), de forma 
a subsidiar a discussão. Utilizou-se para tal os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Pande-
mias”, “Infecções por Coronavírus” e “Aleitamento Materno”. Foram encontrados inicialmente 29 
artigos na MEDLINE, dois artigos na LILACS, dois no PAHO-IRIS e seis no LIS, sendo utilizados 
artigos originais e aqueles que estavam disponíveis para leitura na íntegra e para download.

Ademais, foi realizada leitura extensiva da nota técnica e da teoria Interativa da Amamenta-
ção,	bem	como	dos	artigos	selecionados,	de	forma	que	houvesse	a	construção	de	uma	visão	reflexiva	
acerca da temática deste estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em face à infecção materna por COVID-19, recomenda-se manutenção da amamentação, por 
ausência de evidências que comprovem contaminação do leite materno (BRASIL, 2020). Apesar de 
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encorajar-se a amamentação, estratégias de educação em saúde devem ser empreendidas, para que as 
mulheres atravessem essa situação de forma segura.

Entende-se que os benefícios da amamentação superam quaisquer riscos potenciais de trans-
missão do vírus; e caso a mulher se sinta insegurança em amamentar, orienta-se a realização de orde-
nha, contanto que as mãos da mulher sejam higienizadas adequadamente, e que o uso da máscara seja 
mantido em todo o processo. Recomenda-se que outro indivíduo saudável ofereça o leite ao lactente 
por algum utensílio, como xícara, copinho ou colher, desde que ele saiba os manipular corretamente 
(SBP, 2020).

A amamentação protege a criança do risco de morbimortalidade existente no período neona-
tal, estendendo-se pela infância e adolescência até a fase adulta, impedindo a má oclusão dentária, 
doenças alérgicas e crônicas, bem como prevenindo o sobrepeso e a obesidade, além de promover 
proteção	imunológica,	já	que	proporciona	a	transferência	de	anticorpos	e	fatores	anti-inflamatórios	da	
mãe para criança, protegendo-a contra doenças infecciosas (CALIL; KREBS; CARVALHO, 2020).

Assim,	nos	casos	em	que	a	mãe	opte	por	amamentar,	deverá	ser	orientada	pelos	profissionais	
com relação às medidas preventivas, como higienizar as mãos antes de tocar no lactente e antes de 
amamentar, com água e sabão preferencialmente, ou com álcool em gel a 70%. É importante destacar 
que a máscara deve ser utilizada pela mulher durante todo o período em que ela estiver próxima à 
criança,	ou	no	mesmo	ambiente,	já	que	a	mãe	pode	transmitir	o	SARS-Cov-2	para	ao	seu	filho	por	
meio de gotículas respiratórias (SPB, 2020; GIULIANI, 2020).

Na sala de parto, o contato pele-a-pele, bem como o aleitamento materno na primeira hora de 
vida, constitui duas das três medidas primordiais (a outra sendo o clampeamento oportuno do cordão 
umbilical) que constituem as boas práticas dentro da sala de parto (SBP, 2020).

A recomendação no Brasil é individualizar a conduta na sala de parto de acordo com a situa-
ção clínica e epidemiológica da parturiente. De modo que parturientes assintomáticas e sem contato 
domiciliar	com	casos	suspeitos	ou	confirmados	de	COVID-19 devem manter as condutas primordiais 
já mencionadas na sala de parto incluindo a amamentação na primeira hora de vida, apenas em casos 
de	parturientes	confirmadas,	sintomáticas	ou	com	contato	com	casos	suspeitos	de	COVID-19	é	que	
se recomenda suspender o contato pele a pele e adiar a amamentação até que todas as medidas de pre-
venção de contaminação tenham sido instaladas (ex: troca de máscaras, touca, camisola, lençóis, ba-
nho no leito da parturiente) (SPB, 2020) Destaca-se, porém que a amamentação deve ser promovida 
tão logo realizadas as medidas de controle descritas e mãe e bebê devem permanecer em alojamento 
conjunto.

Não obstante, alguns países parecem ter priorizado o risco de transmissibilidade do SAR-
S-Cov-2	entre	a	população,	 tendo	como	consequências	a	necessidade	de	 isolar	as	mães	dos	filhos	
interrompendo a amamentação. Essa decisão, com base em poucas evidências, impediu o acesso das 
crianças ao leite materno e ao contato com sua progenitora (GRIBBLE et al., 2020).

Prova disso foi o consenso chinês, ao constatar que o aleitamento materno deveria ser con-
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traindicado por haver a probabilidade de transmissão vertical do novo coronavírus, inclusive em 
casos que há apenas a suspeita de contaminação (WANG et al., 2020). No entanto, não foi apontado 
nenhum	caso	confirmado	ou	evidência	de	transmissão	vertical	que	justificasse	tal	afirmativa	(SBP,	
2020).

Essas medidas são preocupantes, já que muitos dos benefícios da amamentação para as crian-
ças	dependem	da	interação	mãe-filho-ambiente.	A	saber,	o	vínculo	afetivo,	aprendizagem	dos	papéis	
de	mãe	e	de	filho,	desenvolvimento	de	estruturas	anatômicas	da	criança,	estímulo	da	lactogênese	na	
mama, entre outros (PRIMO et al., 2017).

Nesse contexto, a Teoria Interativa da Amamentação, que versa sobre a interação dinâmica 
mãe-filho-ambiente	como	condicionante	para	alcance	da	amamentação	satisfatória,	pode	ser	certa-
mente	aplicável	nesses	casos.	Ora,	se	o	sucesso	da	amamentação	depende	da	 interação	mãe-filho,	
acredita-se que o enfermeiro pode utilizar a teoria para nortear os cuidados de enfermagem frente à 
mãe infectada por COVID-19, no sentido de primar pela continuação da amamentação, orientando-a 
para a tomada de precauções que evitem a disseminação viral para a criança, com base em evidências 
científicas	confiáveis	(PRIMO	et	al.,	2017).

A	presente	teoria	originou	o	Subconjunto	terminológico	da	Classificação	Internacional	para	a	
Prática de Enfermagem (CIPE®) para assistência à mulher e à criança em processo de amamentação. 
Esse instrumento permite o uso da linguagem padronizada de enfermagem, o que facilita a comu-
nicação	entre	os	profissionais	e	norteia	cuidados	seguros,	por	meio	dos	fenômenos	de	diagnósticos,	
resultados e intervenções de enfermagem (GARCIA, 2019; PRIMO et al., 2018).

Na	figura	1	observa-se	alguns	conceitos	da	Teoria	Interativa	da	Amamentação e os diagnósti-
cos de enfermagem respectivos a cada conceito, que podem ser incluídos no processo de enfermagem 
para mulheres com COVID-19. Essa correlação subsidia a observação dos conceitos teóricos durante 
o processo de enfermagem a mulheres e crianças em processo de amamentação.



212SAÚDE PÚBLICA NO SÉCULO XXI: PANDEMIA DE COVID-19

Figura 1 – Diagnósticos de enfermagem do Subconjunto Terminológico da CIPE® para assistência de enfermagem 
a mulheres e crianças em processo de amamentação, selecionados para o contexto da assistência à mulher com CO-

VID-19, e organizados de acordo com os conceitos da Teoria Interativa da Amamentação

A Teoria Interativa da Amamentação é uma teoria de médio alcance de enfermagem, e con-
ceitua	amamentação	como	“um	processo	de	interação	dinâmica	no	qual	mãe	e	filho	interagem	entre	
si e com o ambiente, para alcançar os benefícios do leite humano, oferecido direto da mama para a 
criança, sendo uma experiência única a cada evento” (PRIMO et al., 2017).

Sendo	a	interação	o	conceito	central	da	teoria,	a	 interação	dinâmica	mãe-filho	relaciona-se	
com a comunicação verbal e não verbal entre a mãe e a criança, envolvendo a percepção, julgamento, 
ação e reação entre eles para alcançar um objetivo mútuo, que é a amamentação (PRIMO et al., 2017). 
Os	diagnósticos	desse	conceito	contemplam	a	eficácia	do	processo	de	interação,	ou	seja,	o	sucesso	da	
amamentação, bem como os fatores potenciais para danos nesse percurso. Nesse sentido, um estado 
de	“amamentação	eficaz”	diagnosticado	em	um	binômio,	pode	mudar	para	“risco	de	amamentação	
prejudicada” quando há resultado positivo no teste de COVID-19 da mãe.

A	interação	dinâmica	entre	mãe-filho	é	influenciada,	idem	interfere	na	percepção	da	mulher	
sobre amamentação; nas condições biológicas da mulher; no papel de mãe; e na sua tomada de deci-
são (PRIMO et al., 2017). 

O conceito de percepção sobre a amamentação é mutável e singular a cada mulher, e se res-
significa	de	acordo	com	as	diferentes	origens	de	conhecimentos,	condições	 sociais	e	econômicas,	
habilidades, emoções, necessidades, crenças, cultura e objetivos (PRIMO et al., 2017). Desse modo, 
a mulher com COVID-19 pode ter a percepção de incapacidade para a amamentação, com base nas 
informações e mitos acerca da doença. Nessa conjectura, o enfermeiro desempenha papel central, 
objetivando suprir as necessidades de conhecimento da mulher, até que ela se perceba capaz de ama-
mentar.
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Para o conceito de condições biológicas da mulher, o diagnóstico de “risco de infecção em 
mama” foi elencado, pois, apesar da evidência de que o leite da mãe com COVID-19 não carrega o 
vírus, há suscetibilidade de contaminação do bico e aréola pelas mãos da mãe doente. Por essa razão, 
recomenda-se a implementação de ações de higiene das mãos e uso de máscara antes da manipulação 
das mamas para a amamentação (FREITAS; ALVES; GAÍVA, 2020; PRIMO et al., 2017). 

Papel	de	mãe	diz	respeito	a	um	comportamento	definido	em	relação	a	direitos	e	obrigações	da	
mulher	quando	se	torna	mãe,	perante	o	filho	e	à	sociedade,	com	atitudes	em	relação	a	amamentação	
(PRIMO et al., 2017). Os diagnósticos de enfermagem para o papel de mãe visam diagnosticar e pre-
dizer aspectos que podem cercear a apropriação da mulher ao seu caráter de mãe, e podem aplicar-se 
a situações em que a mulher deseja amamentar mas, por orientações de terceiros ou pessoas leigas, é 
impedida de exercer esse direito.

O	papel	de	mãe	influencia	na	tomada	de	decisão	da	mulher,	um	processo	dinâmico	e	siste-
mático, por meio do qual ela escolhe amamentar, dentre outras alternativas. A tomada de decisão em 
amamentar é modulada pela mulher a cada experiência de mamada (PRIMO et al., 2017). No caso 
das mulheres com COVID-19, os enfermeiros devem envidar esforços para sensibilizá-las quanto aos 
prejuízos da interrupção da amamentação, ao tempo em que dialogam para que se sintam seguras de 
que o leite materno não é contaminado com o vírus, mas que a via de contágio é respiratória.

Como	instrumento	para	avaliar	a	interação	dinâmica	entre	mãe	e	filho,	ainda	se	dispõe	da	Es-
cala Interativa da Amamentação, que pode ser aplicada pelos enfermeiros	ao	binômio	para	verificar	
as fragilidades na interação, e assim intervir para alcance dos benefícios da amamentação (PRIMO 
et al., 2020).

Ademais, a amamentação melhora a saúde tanto da mãe quanto da criança ao reduzir os riscos 
de infecção neonatal e outras afecções que poderiam pôr em risco a vida dos recém-nascidos, além 
de provocar impacto positivo na vida da mãe tanto no aspecto econômico quanto social (GIULIANI 
et al., 2020).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No atual cenário pandêmico, os benefícios da amamentação superam quaisquer riscos poten-
ciais de transmissão do vírus, recomendando-se a sua manutenção. No entanto, possíveis inseguran-
ças com relação à amamentação podem surgir, tornando-se válido utilizar um conhecimento próprio 
da Enfermagem, que seja seguro e baseado em evidências. Portanto, compreende-se que as Teorias 
de Enfermagem de Médio Alcance podem ser aplicadas aos cuidados de enfermagem no contexto do 
SUS, na situação de infecção pelo novo coronavírus, a exemplo da Teoria Interativa da Amamenta-
ção. Destaca-se que o emprego de referencial teórico na prática clínica, demanda o cumprimento de 
recomendações	de	órgãos	oficiais	ou	de	evidências	científicas	de	alto	impacto.
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