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RESUMO: As redes de saúde são organizações 
poliárquicas que se relacionam com a Atenção 
Primária à Saúde, de modo a atender as demandas 
de saúde de uma população, ofertando atenção 
contínua e integral� Nesse cenário, a Mortalidade 
Infantil auxilia na elaboração de ações e políticas 
de atenção à saúde� Esse estudo poderá inferir 
fatores relacionados à rede de atenção à saúde, 
tanto no âmbito municipal quanto regional, tendo 
como objetivo identificar as possíveis fragilidades 
que impactam na mortalidade infantil, a partir 
da análise do perfil de óbitos neonatal e pós-
neonatal e suas respectivas causas� A pesquisa é 
descritiva, transversal, de abordagem quantitativa� 
A coleta dos dados deu-se, a partir de dados 
secundários obtidos pelo acesso aos Sistemas 
de Informações na base municipal� Percebe-se 

então que a mortalidade infantil no município 
apresenta um perfil semelhante ao que se observa 
nas demais regiões do país, evidenciando uma 
tendência de queda, sobretudo a partir do ano 
de 2009� O componente de mortalidade infantil 
é mais fortemente representado pelo neonatal, 
destacando-se a neonatal precoce, com 53% 
dos óbitos� De acordo com os resultados, sugere-
se falhas na assistência pré-natal, ao parto e ao 
recém-nascido, como também, é possível observar 
falha na Rede de atenção� Conclui-se que o 
município precisa fortalecer as ações na atenção 
primária, melhorando o acesso para a assistência 
obstétrica e neonatal, qualificando o serviço com 
políticas de educação permanente e a melhoria 
do sistema de referência e contrarreferência� 
O estudo teve limitações quanto a utilização 
dos dados, visto terem sido dados secundários� 
PALAVRAS-CHAVE: saúde da criança, sistema único 
de saúde, serviços de saúde, atenção integral
  
ABSTRACT: The health networks are polyarchic 
organizations that relate to the Primary Health 
Care in order to serve the demands of health of a 
population, offering continuous and integral care� 
In this scenario, the Infant Mortality assists in the 
development of actions and politics of health care� 
This study may infer factors related to the network 
of health care, both at the municipal and regional 
levels, aiming to identify possible weaknesses 
that impact on child mortality, from the neonatal 

A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO 
ÂMBITO REGIONAL E SEUS REFLEXOS 

NA MORTALIDADE INFANTIL EM PESQUEIRA-PE   

CAPÍTULO 2
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deaths profile analysis and post-neonatal and their causes. The research is descriptive, 
cross-sectional, quantitative approach� The collection of data occurred from secondary data 
obtained through access to information systems at the municipal base� Then, it is perceived 
that infant mortality in the municipality presents a similar profile to that is observed in 
other regions of the country, showing a downward trend, especially since 2009� The infant 
mortality component is more strongly represented by neonatal, highlighting early neonatal, 
with 53% of deaths. According to the results, it is  suggested flaws in prenatal care, childbirth 
and newborn, as well as it is possible to observe failure in attention Network� It concludes 
that the municipality needs to strengthen efforts in primary care by improving the access 
to obstetric and neonatal care, qualifying the servisse with politics of permanent education 
and improvement of referral and counter-referral system� The study had limitations on the 
use of data, because they were secondary data� 
KEYWORDS: children’s health, health unic system, health services, integral care  

1 | INTRODUÇÃO  

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) representa grande parte do processo da 
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS)� Essa política constitui uma das prioridades 
na Rede de Atenção à Saúde (RAS), que se constituem organizações poliárquicas, 
relacionam-se horizontalmente e são coordenadas pela Atenção Primária à Saúde (APS) 
(BRASIL, 2012)� Uma RAS organizada e estruturada oferece condições para atender as 
demandas de saúde de uma população no tempo, lugar e custo certo, de forma qualificada 
e humanizada, cujos serviços apresentam cooperação e interdependência visando ofertar 
uma atenção contínua e integral� (MENDES, 2011)� 

Numa perspectiva internacional, os sistemas de atenção à saúde são muito marcadas 
pela fragmentação da assistência, voltados para atenção às condições agudas� Frente a 
essa fragmentação surge o conceito das RAS, como uma tentativa de ofertar uma atenção 
contínua e integral a determinada população� As mulheres compõem 50,77% da população 
brasileira e são as principais usuárias do SUS� A RAS da mulher tem como principal objetivo 
minimizar as mortes materna e infantil evitáveis e são de interesse nacional e internacional 
no campo da saúde e dos direitos reprodutivos (ARAÚJO, LEÃO, PONTES, 2011)�

 Nesse cenário, a Mortalidade Infantil, definida como o número de mortes para cada 
mil nascidos vivos, é um importante indicador de saúde de uma população, que reflete 
tanto a organização da RAS quanto as condições de vida da população� Constitui-se como 
ferramenta valiosa na elaboração de ações e políticas de atenção à saúde, além de configurar-
se enquanto indicador de subdesenvolvimento, conforme sugere Rouquayrol (2003), que 
crianças no primeiro ano de vida são mais sensíveis às variações de vida e do ambiente� 

Consoante à faixa etária de ocorrência do óbito, o coeficiente em questão apresenta-
se em dois componentes: neonatal e pós-neonatal. O coeficiente de mortalidade 
neonatal é subdividido em neonatal precoce e neonatal tardia, referindo-se aos óbitos de 
nascidos vivos com até menos de 7 dias vida e dos que possuíam até 28 dias de vida, 
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respectivamente. Já quanto ao coeficiente de mortalidade pós-neonatal, são referidos os 
óbitos que sucederam entre o período vital de 28 dias até menos de um ano (ALMEIDA 
FILHO;  ROUQUAYROL, 2002)� Patamares elevados nesses indicadores podem apontar 
más condições habitacionais de  um município, estado, região e/ou país, expressas por: 
saneamento básico em péssimas condições, má nutrição, indisponibilidade de vacinas para 
recém-nascidos, dificuldade de acesso às ações e serviços básicos de saúde e consultas 
médicas (MARANHÃO et al� 2012)�

 Considerando-se a relevância desta pesquisa, a análise epidemiológica dos dados 
evidencia a tendência de mortalidade infantil, delineando sua trajetória ao longo dos anos, 
contribuindo para a gestão no sentido de orientar as políticas de saúde no âmbito municipal� 
Além disso, o presente estudo poderá inferir fatores relacionados à rede de atenção à 
saúde, tanto no âmbito municipal quanto regional, que podem impactar neste indicador e 
subsidiar o planejamento das ações de saúde� Além do exposto, o estudo possibilita ainda 
apontar sobretudo para o nível primário, a priorização de ações estratégicas, uma vez que 
esse indicador é bastante sensível às ações de saúde desenvolvidas, somados a fatores 
externos ao setor saúde, tais como: melhoria das condições de vida, saneamento básico, 
acesso a água, educação de qualidade, nutrição adequada, dentre outros� 

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo geral identificar as possíveis 
fragilidades na Rede de Atenção à Saúde que impactam na mortalidade infantil, a partir da 
análise do perfil de mortalidade neonatal e pós-neonatal, no município de Pesqueira-PE, e 
suas respectivas causas� 

 

2 | MATERIAL E MÉTODOS

 A pesquisa foi desenvolvida por meio de um estudo descritivo, transversal, de 
abordagem quantitativa� Segundo Marconi (2011), a pesquisa quantitativa consiste em 
um levantamento de dados, objetivando a comprovação das hipóteses levantadas, sendo 
este feito a partir de grandezas numéricas e estatísticas, instaurando-se então os padrões 
desejados�

O estudo foi realizado no município de Pesqueira-PE, distando 215 Km da capital, 
possuindo, de acordo com o IBGE (2010), um território de 980�874 km² e uma população 
de 62�931 habitantes� O critério de escolha do município do estudo deu-se por sediar o 
curso de Bacharelado em Enfermagem, bem como por possuir parceria com o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE�

De acordo com o Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde (CNES), a rede 
de saúde do referido município é composta, na Atenção Primária, por uma academia da 
saúde, 16 (dezesseis) equipes de Saúde da Família (ESF) e duas equipes do Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família (NASF)� A Atenção Secundária de Saúde dispõe de um Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO), um Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II), uma 
Unidade Básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e pelo Hospital Dr� 
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Lídio Paraíba�
A coleta dos dados deu-se, a partir de dados secundários obtidos pelo acesso aos 

Sistemas Sistema de Informações de Mortalidade - SIM e Sistema de Informação sobre 
Nascidos Vivos - SINASC ao longo dos meses de maio e junho na base municipal desses 
sistemas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde� A partir da coleta, foi realizado o 
cálculo dos coeficientes de mortalidade infantil através do método direto, a partir dos óbitos 
de crianças menores de 01 ano de idade em seu numerador, e número de nascidos vivos 
em seu denominador, sendo este quociente ao fim, multiplicado por mil (PEREIRA, 1995).

A população de estudo foi representada pelas crianças menores de 01 (um) ano que 
evoluíram para óbito no município de Pesqueira no período compreendido entre os anos 
de 2006 e 2014� Foram considerados, como critérios de inclusão no estudo, os óbitos cujo 
local de nascimento e endereço de residência da mãe foram o município de Pesqueira� 
Foram excluídos do estudo os óbitos em crianças maiores de 1 ano e os óbitos infantis dos 
não residentes em Pesqueira. Para definir o recorte temporal do estudo foi considerada a 
partir da implantação do Pacto pela Saúde (2006), no qual foi estabelecido como uma de 
suas prioridades a redução da mortalidade infantil em 5% a cada ano e a disponibilidade 
das informações nos Sistema de Informações já referidos neste trabalho�

Concluindo a etapa de coleta dos dados, os mesmos tabulados através da utilização do 
software Excel 2010 de acordo com o que foi levantado nos referidos sistemas de informação, 
os componentes neonatal e seus subcomponentes e pós neonatal� Posteriormente esses 
dados foram apresentados em tabelas com números absolutos dos óbitos neonatais e 
pós neonatais e segundo a causa presente no capítulo da Classificação Internacional de 
Doenças - CID-10. A análise desses dados foi obtida a partir da interpretação do perfil da 
mortalidade infantil e seus componentes no período pesquisado e posterior inferência de 
possíveis fragilidades da rede de atenção e sua relação com os mesmos�

No que tange aos aspectos éticos, foi apresentada carta de anuência à Secretária 
Municipal de Saúde de Pesqueira-PE, através da qual foi autorizado o levantamento das 
informações na mesma, por meio da utilização da base municipal do SIM e do SINASC� Em 
virtude de trabalhar com dados secundários através dos referidos sistemas, não foi feita 
a submissão ao comitê de ética em pesquisa, uma vez os sujeitos da pesquisa tiveram 
sua identidade preservada, conforme preconiza a Resolução Nº 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde - CNS� 

Este estudo trará contribuições a partir da divulgação de seus resultados, o que 
subsidia o fortalecimento da assistência à saúde na Estratégia Saúde da Família, no 
município de Pesqueira – PE�   

 3 | RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Os dados coletados através do SINASC e do SIM na Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Pesqueira, podem ser observados na Tabela 1, na qual são apresentados 
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os nascidos vivos registrados no município, os óbitos infantis no período do estudado e 
seus componentes, e período estudado e o valor dos coeficientes de mortalidade infantil, 
resultado da soma de todos os óbitos neonatais por ano� 

Ano 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  
Nascidos Vivos  1165  1166  1132  1077  1125  1069  1033  981  1007  

Nº de óbitos 
neonatais 
precoces  

14  16  12  13  11  10  9  4  8  

Nº de óbitos 
neonatais 

tardios  
5  1  3  1  1  4  3  1  3  

Nº de óbitos 
pós-neonatais  17  7  8  10  5  4  2  6  5  

Total de óbitos  36 24  23  24  17  18  14  11  16  
Coeficiente de 
mortalidade 

infantil   30,90  20,58  20,32  22,28  15,11  16,84  
 

13,55  11,21  
 

15,89   

Tabela 1� Nascidos Vivos, óbitos de menores de 01 ano e CMI no município de Pesqueira – 
PE, no período de 2006 a 2014  

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/Sistema de Informações sobre Mortalidade 

 
Percebe-se então, a partir do exposto na Tabela 1, que a mortalidade infantil no 

município de Pesqueira-PE apresenta um perfil semelhante ao que se observa nas demais 
regiões do país, evidenciando uma tendência de queda, sobretudo a partir do ano de 2009� 

O componente de mortalidade infantil é mais fortemente representado pelo neonatal, 
destacando-se a neonatal precoce� Esses óbitos nos primeiros seis dias de vida totalizam 
53% dos óbitos de menores de ano no período estudado, seguido de óbito pós-neonatal, 
35%, e óbito neonatal tardia, 12%� Atualmente, a mortalidade neonatal representa até 
70% dos óbitos infantis em todas as regiões do Brasil, corroborando com os resultados 
encontrados neste estudo, necessitando de ações para seu controle, demandando também 
mobilização e priorização na agenda dos gestores da saúde (BRASIL, 2012)� Esses óbitos 
constituem reflexo tanto da assistência prestada na ESF quanto nos serviços que prestam 
assistência à mulher durante o parto e ao recém-nascido, já que constitui um componente 
bastante sensível aos aspectos referentes à assistência ao pré-natal, obstétrica e neonatal, 
bem como as condições socioeconômicas e de saúde da mãe (MENDES, 2011).

De acordo com os resultados obtidos, sugere-se falhas na assistência pré-natal, ao 
parto e ao recém-nascido, como também na RAS, conforme aponta o estudo realizado por 
Mendes (2011), onde os municípios que tem uma APS de qualidade, como parte integrante 
das RAS, tendem a ter menores taxas de mortalidade por todas as causas, reduções nos 
efeitos adversos da desigualdade de renda na saúde e de custos dos serviços de atenção 
à saúde, melhor qualidade do cuidado e maior foco na promoção da saúde e na prevenção 
das doenças� 

O presente estudo revelou ainda, que 61,2% dos 191 óbitos infantis nos anos de 2006 
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a 2015, no município, ocorreram por afecções originadas no período perinatal (Tabela 2), 
concordando com a pesquisa de Lourenço, Brunken e Luppi (2013), que atribuíram as 
infecções perinatais como causa principal de óbitos no período neonatal� 

  

Causa Número de 
óbitos 

I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias 15
III-Doenças sangue órgãos hematológicos e transtornos imunitários 3
IV-Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 5
VI-Doenças do sistema nervoso 4
IX-Doenças do aparelho circulatório 4
X-Doenças do aparelho respiratório 12
XI-Doenças do aparelho digestivo 1
XII-Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1
XVI-Algumas afecções originadas no período perinatal 117
XVII-Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 19
XVIII-Sintomas, sinais e achados anormais no exame clínico e laboratorial 4
XX-Causas externas de morbidade e mortalidade 6
TOTAL 191

Tabela 2� Óbitos segundo causa (Capítulo – CID 10) no município de Pesqueira – PE, no 
período de 2006 a 2014 

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/Sistema de Informações sobre Mortalidade �

O perfil dos óbitos infantis no município durante o período estudado é de óbitos 
neonatais precoce por afecções no período perinatal� A mortalidade perinatal compreende 
os óbitos fetais e neonatais precoces entre 22 semanas de gestação ao sétimo dia de vida, 
sendo considerado o indicador mais apropriado para avaliar a assistência obstétrica e 
neonatal e de uso e acesso dos serviços de saúde� Ela está vinculada a causas preveníveis 
como o desigual acesso e uso dos serviços de saúde, afetando desproporcionalmente 
diferentes classes socioeconômicas e regiões brasileiras, tendo o Nordeste onde se 
registram as condições sanitárias e de acesso aos serviços de saúde mais precários, ao 
que se atribuem elevadas taxas de mortalidade infantil� Estima-se que 60% das mortes 
infantis e 80% das mortes neonatais correspondem as afecções perinatais, sendo este o 
principal grupo de causas básicas (BRASIL, 2012)�

De acordo com o Datasus e o Sistema de Informações de Atenção Básica - SIAB, o 
município conta com uma cobertura assistencial da Estratégia Saúde da Família - ESF 
de 86,9%, correspondendo a 16 (dezesseis) equipes� As gestantes que apresentam baixo 
risco são acompanhadas nas Unidades de Saúde da Família - USF com o acompanhamento 
do pré-natal e seguem para o hospital municipal no momento do parto� No entanto, há 
a ausência de leitos neonatais e profissionais especializados, no qual são realizados 
predominantemente os partos habituais�

O município tem um papel primordial na manutenção do sistema da rede integrada, 
devendo prestar os serviços de primeiro contato, garantir a assistência a gestante e parto 
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de baixo risco, tendo essa assistência como condutora do usuário em todas as linhas de 
cuidados existente na rede. Assim sendo, com uma assistência qualificada e integral na 
APS os serviços de maior complexidade que necessitam de mais serviços especializados, 
teoricamente, devem absorver uma pequena demanda epidemiológica (SANTOS, CRUZ, 
SILVA, 2011)�

No entanto, considerando que o perfil dos óbitos infantis no município durante o 
período estudado, prevalecem os óbitos neonatais precoce por afecções no período 
perinatal (61,2%), os quais são atribuídos a falhas na assistência pré-natal, ao parto e ao 
recém-nascido, pressupondo a necessidade de fortalecer a atenção primária e o sistema 
de referência municipal (BRASIL, 2012)� A atenção primária desestruturada prejudica de 
modo significativo o funcionamento da RAS, elevando a demanda dos serviços da alta 
complexidade e sobrecarregando os serviços de referência, o que denota os mesmos 
resultados do estudo realizado por Santos, Cruz e Silva (2011)� 

4 | CONCLUSÕES

Diante do exposto, é notável a necessidade de qualificação e melhoria do acesso 
para a assistência obstétrica e neonatal, somado à garantia de acesso das gestantes ao 
pré-natal, especialmente os de alto risco, incluindo exames de maior complexidade no 
tempo oportuno e possibilitando uma cobertura de pré-natal para todas as gestantes� 
No que tange a qualificação da assistência, faz-se necessária a adoção de políticas de 
educação permanente para todos os profissionais de saúde da atenção primaria, sobretudo 
o enfermeiro, que acompanha a maioria das gestantes no pré-natal� Ademais, melhorar 
o sistema de referência e contrarreferência, contribuindo para uma atenção integral e 
resolutiva�

Cabe destacar aqui que o presente estudo teve limitações quanto a utilização dos 
dados, visto terem sido dados secundários cujas inferências foram feitas a partir do que 
consta nas declarações de nascidos vivos e de óbitos, as quais carecem de um adequado 
preenchimento� A obtenção dos resultados foi feita a partir do que consta na literatura 
sobre a relação entre possíveis fragilidades na rede como fatores condicionantes para 
esses óbitos, de modo que não foi feita uma análise mais acurada desses óbitos pelos 
pesquisadores� Portanto é importante a realização de mais estudos que possam avaliar o 
impacto das ações de saúde, no caso em particular, daquelas voltadas à saúde da mulher 
e da criança com a finalidade de aprofundar os efeitos da rede nos indicadores de saúde. 

O artigo deve ter no máximo 6 autores (exceção para trabalhos convidados, onde não 
há limite para número de autores)� Em arquivo separado (em word) disponibilizar o resumo 
do currículo de todos os autores, conforme modelo disponibilizado no site (submissão 
-> livro digital -> modelo para currículo)� O arquivo com os currículos será postado na 
plataforma junto com o artigo� A submissão do artigo deve ser feita preferencialmente pelo 
primeiro autor, assim como todos os contatos sobre a publicação do mesmo� 
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