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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: O Brasil registrou nas últimas 3 décadas redução considerável da mortalidade infantil 
acompanhada de uma lenta redução da mortalidade neonatal e aumento dos nascimentos pré-termo. 
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Apesar da redução em todo território, pontos como a desigualdade social, econômica e acesso aos 
serviços	de	saúde	que	atendem	ao	grupo	materno-infantil,	podem	influenciar	na	ocorrência	da	mor-
talidade infantil, o que corrobora com as taxas elevadas observadas nas regiões Norte e Nordeste, 
sendo a prematuridade e o baixo peso ao nascer as principais características associadas aos óbitos 
neonatais no país. Esses óbitos podem ser alvo de intervenções e sua prevenção consiste no acesso a 
cuidados de alta qualidade no período de pré-natal, parto e imediatamente após o nascimento. O pre-
sente estudo busca ações voltadas às resoluções de situações e problemas individuais e coletivos no 
âmbito da atenção primária à saúde e tem como objetivo estimular o cuidado no pré-natal em meio à 
pandemia por COVID-19. Para isso, usamos a pesquisa-ação, sendo uma pesquisa interpretativa que 
abrange	a	identificação	do	problema	dentro	de	um	determinado	contexto	social	e/ou	institucional,	o	
levantamento	de	dados	pertinentes	ao	problema,	à	análise	e	significação	dos	dados	obtidos	pelos	par-
ticipantes,	a	identificação	da	necessidade	de	uma	mudança,	a	criação	de	possíveis	soluções	e	por	fim,	
a intervenção e/ou ação propriamente dita. Dessa forma, observou-se que apesar das adversidades 
impostas pelas atuais circunstâncias oriundas da pandemia, os resultados da intervenção foram de en-
contro	com	os	relatos	na	literatura	no	tocante	a	resinificar	e	reinventar	os	grupos	de	atenção	primária,	
fazendo	uso	de	tecnologias	presentes	no	cotidiano.	Apesar	de	todos	os	desafios	e	alterações	ao	longo	
do projeto, os resultados demonstraram que as ações realizadas foram efetivas, trazendo contribui-
ções para a unidade de saúde e para as gestantes que participaram do estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Gestação. Mortalidade infantil. Pandemias.

FOCUS PREGNANCY: COMBATING CHILDHOOD MORTALITY DURING THE PAN-
DEMIC PERIOD

ABSTRACT: Brazil has registered a considerable reduction in infant mortality in the last 3 decades 
accompanied by a slow reduction in neonatal mortality and an increase in preterm births. Despite the 
reduction across the territory, points such as social and economic inequality and access to health ser-
vices	that	serve	the	maternal	and	child	group,	can	influence	the	occurrence	of	infant	mortality,	which	
corroborates the high rates observed in the North and Northeast regions, prematurity and low birth 
weight being the main characteristics associated with neonatal deaths in the country. These deaths can 
be the target of interventions and their prevention consists of access to high quality care in the period 
of prenatal care, delivery and immediately after birth. This study seeks actions aimed at resolving 
individual and collective situations and problems within the scope of primary health care and aims to 
stimulate prenatal care in the midst of the pandemic by COVID-19. For this, we use action research, 
being	an	interpretative	research	that	covers	the	identification	of	the	problem	within	a	given	social	and	
/	or	institutional	context,	the	collection	of	data	relevant	to	the	problem,	the	analysis	and	significance	
of	the	data	obtained	by	the	participants,	the	identification	the	need	for	change,	the	creation	of	pos-
sible	solutions	and	finally,	the	intervention	and	/	or	action	itself.	Thus,	it	was	observed	that	despite	
the adversities imposed by the current circumstances arising from the pandemic, the results of the 
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intervention	were	in	line	with	the	reports	in	the	literature	regarding	the	resinification	and	reinventing	
of primary care groups, using technologies present in everyday life. Despite all the challenges and 
changes	throughout	the	project,	the	results	showed	that	the	actions	carried	out	were	effective,	bring-
ing contributions to the health unit and to the pregnant women who participated in the study.

KEYWORDS: Pregnancy. Infant Mortality. Pandemics.

1. INTRODUÇÃO 

A pandemia da infecção pelo COVID - 19, teve início em 31 de dezembro de 2019, na cidade 
de Wuhan, na China, e se espalhou rapidamente pela Europa, Estados Unidos e América Latina (VIL-
LELA, 2020; DA SILVA, 2020).  Desde então, o Ministério da Saúde do Brasil (MS) e as sociedades 
científicas	 nacionais	 e	 internacionais	 têm	 publicado	 documentos	 e	materiais	 informativos,	 com	 o	
intuito	de	orientar	a	população	e	os	profissionais	da	área	da	saúde,	sobre	medidas	e	ações	que	pos-
sam diminuir o contágio e os efeitos da infecção, sendo considerada atualmente, como um agravo de 
notificação	compulsória	(RONDELLI	et	al.,	2020).	Até	o	início	do	mês	de	agosto	de	2020,	o	número	
de óbitos mundial por coronavírus	era	de	734.755	pessoas,	e	os	casos	confirmados	passavam	de	20	
milhões.	No	Brasil,	havia	mais	de	100.000	mortes	confirmadas	por	COVID-19 e mais de 3 milhões 
de brasileiros infectados (VILELA et al., 2020). 

A COVID-19 é provocada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA com 
fita	simples,	de	sentido	positivo,	podendo	manifestar	sintomas	variáveis,	no	qual	pode	provocar	mais	
vulnerabilidade	em	alguns	grupos	populacionais,	como	os	idosos,	imunossuprimidos,	profissionais	da	
saúde, pessoas com doenças crônicas, gestantes e recém-nascidos. (SCHWARTZ e GRAHAM, 2020; 
QIAO, 2020; SCHWARTZ, 2020; WANG et al., 2020).

Chama a atenção a variabilidade de padrões clínicos e multiplicidade de órgãos e sistemas 
acometidos. Entretanto, o efeito da infecção durante o ciclo gravídico-puerperal ainda não é totalmen-
te esclarecido. Alguns dados iniciais pareciam mostrar que não havia maior susceptibilidade de ges-
tantes e puérperas à COVID-19. Contudo, informações mais recentes vêm indicando a possibilidade 
de desfechos desfavoráveis, principalmente sobre os sistemas cardiovascular e imunológico. Além do 
acometimento materno, existem relatos de infecções neonatais e aumento do risco de prematuridade 
em consequência do agravamento do quadro clínico das gestantes com a COVID- 19, principalmente  
quando  a infecção  ocorre  no  terceiro trimestre de gravidez, corroborando com as recomendações 
de órgãos competentes e outros  estudos, que defendem  que mulheres gravidez mantenham o  dis-
tanciamento  social  e sejam remanejadas para funções administrativas, no caso daquelas que atuam 
como	profissionais	da	saúde	(RONDELLI	et	al.,	2020;	VILELA	et	al,	2020).

De acordo com o a última atualização do Protocolo de Manejo Clínico da infecção COVID-19, 
grávidas em qualquer idade gestacional e puérperas até duas semanas após o parto, incluindo as que 
tiveram aborto ou perda fetal, foram alocadas no grupo de sujeitos com condições e fatores de risco 
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para possíveis complicações (BRASIL, 2020). Alguns autores evidenciam a preocupação quanto à 
exposição e risco de contágio das gestantes e seus bebês, no entanto defendem que o atendimento 
pré-natal e a realização de procedimentos não podem deixar de ser ofertados por serem fundamentais 
na	avaliação	da	evolução	da	gestação	e	identificação	de	fatores	de	risco	para	morbimortalidade	ma-
terno-fetal, logo, estimulam o enfrentamento desse período único por meio de estudos e criação de 
novas alternativas (ABENFO/SOBEP, 2020; BRASIL, 2020; LIANG e ACHARYA, 2020; RCOG, 
2020; UNFPA, 2020).

O Brasil registrou nas últimas 3 décadas redução considerável da mortalidade infantil (me-
nores que um ano) acompanhada de uma lenta redução da mortalidade neonatal e aumento dos nas-
cimentos pré-termo. Apesar da redução em todo território, pontos como a desigualdade social, eco-
nômica	e	acesso	aos	serviços	de	saúde	que	atendem	ao	grupo	materno-infantil,	podem	influenciar	
na ocorrência da mortalidade infantil, o que corrobora com as taxas elevadas observadas nas regiões 
Norte e Nordeste, sendo a prematuridade e o baixo peso ao nascer as principais características as-
sociadas aos óbitos neonatais no país. Esses óbitos podem ser alvo de intervenções e sua prevenção 
consiste no acesso a cuidados de alta qualidade no período de pré-natal, parto e imediatamente após 
o nascimento (OLIVEIRA, DOS SANTOS e MELO, 2017).

Entretanto, mesmo diante da redução observada nas últimas décadas, infelizmente houve um 
aumento da mortalidade infantil nos últimos 3 anos no Brasil, sendo necessário estudos epidemiológi-
cos sobre a mortalidade nos primeiros dias de vida para se compreender a evitabilidade desses óbitos 
e melhorar os indicadores da mortalidade neonatal precoce no Brasil durante um período atípico no 
mundo que é a pandemia pelo novo SARS-CoV-2 (NÓBREGA et al., 2019). 

Dessa forma, diante da situação atual e das complicações para a gestação e o feto, faz-se ne-
cessário	refletir	sobre	o	estar	gestante	em	tempos	da	Covid-19	e	a	importância	do	cuidado	profissional	
e	da	capacitação	dessas	futuras	mães	para	apropriá-las	cada	vez	mais	dessa	prática,	a	fim	de	superar	
os	vários	desafios	que	permeiam	esse	contexto.	Com	isso,	o	objetivo	do	estudo	é	estimular	o	cuidado	
no pré-natal, capacitando, orientando e estimulando as próprias mães, em meio a pandemia do novo 
coronavírus, o que impactará na redução da mortalidade infantil.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo busca ações voltadas às resoluções de situações e problemas individuais 
e coletivos no âmbito da atenção primária à saúde e tem como objetivo estimular o cuidado no pré-
-natal em meio à pandemia por COVID-19. Para isso, usamos a pesquisa-ação, sendo uma pesquisa 
interpretativa	que	abrange	a	identificação	do	problema	dentro	de	um	determinado	contexto	social	e/
ou	institucional,	o	levantamento	de	dados	pertinentes	ao	problema,	à	análise	e	significação	dos	dados	
obtidos	pelos	participantes,	a	identificação	da	necessidade	de	uma	mudança,	a	criação	de	possíveis	
soluções	e	por	fim,	a	intervenção	e/ou	ação	propriamente	dita	no	sentido	de	aliar	pesquisa	e	ação,	
simultaneamente (KOERICH et al. 2009).
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O	projeto	foi	realizado	na	Unidade	Básica	de	Saúde	Rigoberto	Romero,	que	fica	localizado	
no bairro Cidade 2000, na cidade de  Fortaleza/Ceará, tendo ocorrido entre os meses de abril e junho 
de 2020, sendo o público-alvo as gestantes cadastradas na referida unidade básica, independente do 
período da gravidez, desde que realizassem o acompanhamento pré-natal na referida unidade e que 
tivessem assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

As atividades do projeto tiveram início na segunda quinzena de março, quando foi decretado 
o isolamento social por parte do Governo estadual, como estratégias para estimular a manutenção dos 
cuidados de pré-natal e orientar as futuras mamães a enfrentar as principais causas de mortalidade 
infantil e assim, vir a reduzir esse índice, mesmo nos tempos atuais, em que o mundo inteiro foi alvo 
desse novo vírus.

Por meio de uma busca de dados secundários, junto com o auxílio da gestão da Unidade Bá-
sica em Saúde, todas as gestantes foram contatadas por meio telefônico, para que se fosse explicado 
o objetivo geral do estudo e pudesse ser realizado o convite para participação do mesmo. Foi então 
criado um grupo de WhatsApp denominado “Mamães Maravilha no combate à mortalidade infantil”, 
com todas as gestantes que aceitaram participar do estudo. O grupo era composto por 10 gestantes, 1 
médica e 2 acadêmicos de medicina e 1 ACS. Semanalmente eram postadas informações para essas 
mulheres, no qual também eram debatidos assuntos, compartilhado experiências e tiradas dúvidas 
para	que	esse	grupo	fluísse	da	melhor	maneira	possível,	com	muito	aprendizado,	integração	e	apoio.		
Posteriormente foi desenvolvido um vídeo educativo com assuntos referentes às principais causas 
evitáveis de mortalidade infantil, sendo esses tópicos relacionados à amamentação, hipertensão e 
diabetes gestacional, arboviroses e utilização de medicamentos durante a gravidez.

Ao	final	das	atividades	educativas	foram	realizadas	entrevistas	por	meio	eletrônico	com	as	
gestantes	participantes	do	grupo	“Mamães	maravilha	no	combate	à	mortalidade	infantil”	com	o	fito	
de analisar a percepção delas acerca da importância do cuidado e dos assuntos que foram abordados 
durante o período de interação. A entrevista foi caracterizada por ser semiestruturada que abordava 3 
perguntas principais, como o impacto que a criação e participação do grupo teve na sua vida, se foi 
importante a participação de uma médica para sanar dúvidas e questionamentos e se a troca de expe-
riências com outras gestantes acresceu algo nessa vivência. Além disso, todas as entrevistadas foram 
estimuladas a emergir informações e sugestões de forma mais livre, pois as respostas não estavam 
condicionadas a uma padronização de alternativas.

O projeto foi elaborado em observância às diretrizes da Resolução 466/12 da Comissão Na-
cional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, levando em consideração 
os	princípios	bioéticos	de	autonomia,	beneficência,	não	maleficência	e	justiça,	garantindo	aos	par-
ticipantes o anonimato, em caso de publicação do estudo e assegurando o direito de desistirem da 
pesquisa a qualquer momento sem que haja nenhum prejuízo para o seu atendimento (BRASIL, 
1996). A eticidade da pesquisa foi levada em consideração, implicando na assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) e Pós-Informado (Apêndice B) dos indiví-
duos-alvo por meio eletrônico, sempre os tratando com dignidade, respeitando-os em sua autonomia 
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e defendendo-os em sua vulnerabilidade.

3. RESULTADOS

A população referida da presente área permanece vulnerável a problemas de saúde, os quais 
criam	uma	sobrecarga	nos	órgãos	prestadores	desse	serviço	e	dificultam	o	acesso	a	cuidados	primá-
rios,	de	modo	que	isso	reflete	diretamente	no	número	de	óbitos	infantil	da	região.	A	educação	é	um	
elemento fundamental para o desenvolvimento das nações, e o seu papel na formação de cidadãos é 
indubitável; contudo, é necessário um processo educativo consistente, que envolva vários usuários, 
que	promova	conhecimento	fixo	e	discussão	de	temas,	para	que	essas	pessoas	possam	melhorar	sua	
qualidade de vida	e	a	dos	seus	filhos	com	o	próprio	conhecimento.

Antes da iniciação do projeto de intervenção, foi feita uma análise populacional e evidenciado 
que a unidade tinha 62 gestantes cadastradas e realizando pré-natal. A UBS apresentava um aumento 
no número da mortalidade infantil, juntamente com uma baixa adesão às consultas de pré-natal e a 
participação de grupos de gestantes, fatos esses que vinham sendo recorrentes desde o ano de 2019. 
Logo, o trabalho desenvolvido com a comunidade teve a sua maior ênfase na área da promoção da 
saúde,	plenamente	justificada	nas	necessidades	manifestas	da	comunidade,	centrado	essencialmente	
em ações educativas em saúde, no qual seguindo os princípios da pesquisa-ação, 10 gestantes com-
puseram a amostra selecionada.

Analisando as respostas referentes a entrevista eletrônica realizada com as participantes, se foi 
questionado sobre a importância da troca de informações e da experiências entre as próprias gestan-
tes	e,	até	mesmo,	entre	as	gestantes	e	a	profissional	médica	que	compunha	a	equipe,	no	qual	passou	
a ocorrer de uma maneira mais frequente, sendo todas as respostas unânimes, no qual concordaram 
que	foi	muito	enriquecedor	e	afirmaram	que	gostariam	de	ter	sempre	esse	acompanhamento	em	todas	
as suas gestações. Além disso, todas as entrevistadas alegaram que o grupo contribuiu bastante para 
diminuir as inseguranças e as dúvidas que vêm junto com a gestação, disseram que gostaram bastante 
de participar, pois suas perguntas sempre foram esclarecidas e sempre haviam informações para agre-
gar	ainda	mais	conhecimento	durante	esse	período.	Demonstraram,	também,	que	ter	uma	profissional	
de	saúde	nesse	meio	traz	muita	confiança.

Quando questionadas acerca de sugestões para melhorar o grupo, houve uniformidade nas 
respostas, alegando que não fariam mudanças, pois já haviam encontrado tudo o que necessitavam 
na plataforma de comunicação. Outro ponto referido foi se as gestantes teriam interesse em partici-
par das atividades presenciais que, devido ao cenário atual de pandemia, tiveram que ser suspensas. 
Todas	alegaram	o	desejo	em	participar	de	encontros	físicos,	porém	reafirmaram	que	o	grupo	já	supre	
suas dúvidas e necessidades, além de que o uso desse tipo de tecnologia traz mais conforto e acessi-
bilidade para que elas possam participar mais ativamente.
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4. DISCUSSÃO

A amostra do presente estudo, 10 gestantes, está de acordo com a média do estudo por NÓ-
BREGA, et al. 2019, que seguiu com a participação de 22 gestantes e obteve resultados positivos 
nas	entrevistas,	usando	a	rede	social	WhatsApp,	que	também	mostrou-se	eficaz	na	disseminação	de	
conhecimento acerca da maternidade, do pré-natal e do vínculo com as participantes, bem como um 
facilitador da comunicação entre os pesquisadores e o grupo amostral, devido às medidas de isola-
mento social impostas pela pandemia da Covid-19.]

No estudo por RAPOSO, et al. 2019, o qual teve a participação de 25 gestantes, foi eviden-
ciado uma maior adesão às intervenções, o que pode decorrer da utilização de visitas domiciliares, 
ferramenta que poderia ter enriquecido os resultados do presente trabalho de pesquisa-ação, mas que 
não puderam ser usadas em decorrência do grupo escolhido ser considerado de risco no contexto 
epidemiológico da doença.

Além disso, a pesquisa qualitativa de OLIVEIRA, et al. 2017, a qual teve o objetivo de pro-
mover o aleitamento materno a partir do desenvolvimento de uma intervenção educativa junto a um 
grupo de gestantes, foi construída a partir dos fundamentos teóricos da pesquisa-ação, sendo realiza-
das	entrevistas	pós-oficinas	com	as	gestantes,	onde	se	identificou	o	processo	de	aprendizagem,	gra-
vadas	e	transcritas	na	íntegra	sendo	posteriormente	ordenadas	e	classificadas.	Dessa	forma,	constatou	
que a gravação das entrevistas é uma boa forma de armazenar dados, de programar o que deve ser 
abordado	em	encontros	futuros.	Tal	ferramenta	mostrou-se	benéfica	para	a	pesquisa-ação,	estando	de	
acordo com o presente estudo, visto que a opinião dos participantes possui alto valor, especialmente 
em pesquisas qualitativas.

HOGA e REBERTE, 2007, referiram que a inclusão de familiares juntamente ao grupo de 
puérperas é uma boa estratégia de integrar os usuários da unidade à proposta de intervenção, entre-
tanto, não foi uma prática utilizada pelos pesquisadores do atual estudo, mas que viria a agregar muito 
mais conteúdo caso fosse aplicado.

Ademais, DODT, et al. 2013	mostram	a	importância	de	estratégias	mediada	pelos	profissio-
nais de saúde. Diante do artigo, é relevante o impacto de ações como álbum ilustrado, estratégia uti-
lizada	pelos	autores,	na	qual,	demonstrou	melhora	significativa	do	conhecimento	dos	indivíduos	que	
fizeram	parte	da	pesquisa.	Portanto,	coincide	com	a	estratégia	abordada	no	presente	estudo,	que	optou	
pela criação de um vídeo interativo, com poucos textos, várias imagens e uma dubladora, facilitando 
a aprendizagem e aumentando a participação dos usuários.

Dessa forma, observou-se que apesar das adversidades impostas pelas atuais circunstâncias 
oriundas da pandemia, os resultados da intervenção foram de encontro com os relatos na literatura no 
tocante	a	resinificar	e	reinventar	os	grupos	de	atenção	primária,	fazendo	uso	de	tecnologias	presentes	
no	cotidiano,	como	a	rede	social	WhatsApp.	Cabe	destacar	também	que,	a	fim	de	alcançar	o	objetivo	
de reduzir a mortalidade infantil por meio de uma intervenção que estimulasse os cuidados durante o 
pré-natal e o estímulo à troca de experiências, a criação do vídeo interativo serviu para que o conheci-
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mento	fosse	propagado	e	melhor	absorvido,	ficando	sempre	a	disposição	de	quando	fosse	necessário.

5. CONCLUSÃO

O uso de tecnologias presentes no dia-a-dia como aplicativos de comunicação se mostrou uma 
ótima ferramenta para auxiliar os pacientes da atenção primária, principalmente os grupos de risco 
para o novo coronavírus, na manutenção dos seus cuidados de saúde mesmo com o distanciamento 
social.

Apesar	de	todos	os	desafios	e	alterações	ao	longo	do	projeto,	os	resultados	demonstraram	que	
as ações realizadas foram efetivas, trazendo contribuições para a unidade de saúde e para as gestantes 
que participaram do estudo, no qual tornaram-se mais capacitadas e motivadas para o cuidado infan-
til, tanto ainda no período da gravidez, como após o nascimento.

Destaca-se ainda a importância da utilização de novas tecnologias em um contexto atípico de 
pandemia, oferecendo benefícios e criação de novas estratégias para o enfrentamento da mortalidade-
-infantil em meio às infecções mundiais causadas pela COVID-19.

6. DECLARAÇÕES DE INTERESSES

Declaro	que	não	há	conflitos	de	 interesses	entre	os	autores	do	artigo	 intitulado:	“Gestação 
em foco: combate à mortalidade materno infantil durante o período de pandemia” submetido para 
apreciação na Editora OMNIS SCIENTIA para a publicação do mesmo na forma de capítulo de livro 
eletrônico (e-Book).
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