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APRESENTAÇÃO

Um dos aforismos famosos do filósofo estóico romano Seneca é dizer que a pessoa 
quando ensina, aprende. De fato, a profunda relação entre ensinar e aprender é retomada, 
de tempos em tempos por diferentes pensadores de diversos países. 

Essa preocupação se dá justamente por que, enquanto seres humanos estamos 
envolvidos, a todo momento com as distintas dimensões de ensinar e aprender e 
com a produção de conhecimento como um todo. Pensar, refletir aprender, são ações 
essencialmente humanas, momentos de construção de todo um escopo de experiências 
coletivas e individuais. Ainda que não esteja presente na frase de Sêneca do começo 
deste texto, outra dimensão nessa relação de ensinar e aprender é o ato de pesquisar. 
Não podemos dizer que a pesquisa figura exatamente como  um “elemento oculto” do 
aforismo,  (ou seja, que não é citado, mas está presente). Ainda assim, não é incorreto 
dizer que o ato de pesquisar é um sustentáculo de todo e qualquer ensino. De fato, não 
há ensino sem pesquisa, e não há pesquisa sem divulgação do saber o que é, de certa 
maneira, ensino. 

A palavra pesquisa tem estado muito presente do nosso senso comum, nossa vida 
cotidiana, uma pesquisa pode envolver tanto a busca por menores preços, ou informações 
concretas para a tomada de uma decisão cotidiana qualquer, como também pode se 
referir a raciocínios e processos complexos e controlados em procedimentos substanciais 
de produção do conhecimento. Um modo de vida. Em comum, ambos os significados tem 
o fato de que a pesquisa é um elemento fundante da experiencia humana. Na área de 
ciências humanas, as investigações feitas , como é da própria natureza da área, sempre 
existe um amálgama bastante presente entre pesquisa, seus métodos e paradigmas e o 
ensino. Neste sentido temos assistido, no século XXI uma mudança significativa. Se a 
sociedade muda e novas são suas demandas, aspirações e necessidades, muda também o 
entendimento dos diferentes fenômenos sociais e as exigências inerentes ao seu processo 
de ensino. Assim, no mundo em que vivemos com o crescimento do espaço ocupado pelo 
ambiente virtual, as demandas de conhecimento e do mercado de trabalho da atualidade, 
balizam mudanças constantes que visam entender esse movimento ininterrupto, suas 
transformações e tendências.

Esperamos que as leituras destes capítulos possam ampliar seus conhecimentos e 
instigar novas reflexões.

Boa leitura!
Denise Pereira

Janaína de Paula do E. Santo
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RESUMO: Ser pai provoca sentimentos 
variados, os serviços de saúde têm encontrado 
desafios na inclusão da presença paterna 
na rotina gestacional, que é  fazer com que o 
pai se sinta reconhecido em todo o processo 
podendo ter a chance de obter informação e 
dividir experiência. É no período do pós-parto 
que aumenta a demanda de compromisso, 
diminuindo o descanso podendo aumentar os 
problemas de convivência. Os profissionais de 
saúde devem atuar no sentindo de minimizar a 
distância que já se faz histórica, desenvolvendo 

praticas que revisem a importância da família. 
Este estudo tem como objetivo averiguar a partir 
da literatura científica a importância da presença 
paterna no período gravídico-puerperal. Trata-
se de um estudo descritivo com abordagem 
qualitativa em que se optou pelo método 
da revisão bibliográfica, sendo utilizados os 
descritores: pai, paternidade, pré-natal e 
puerpério, depois de realizar esse processo 
foram selecionados 87 artigos, dos quais foram 
selecionados 36 por tratarem diretamente da 
participação do pai no ciclo gravídico-puerperal. 
Foi possível observar que a participação 
do pai durante o parto é o primeiro contato, 
fazendo aumentar o vinculo precocemente e 
também como prevenção de violência infantil 
e abandono familiar. O companheiro deve se 
mostrar acessível para cuidar da criança e das 
tarefas domesticas, evitando assim o desgaste 
emocional da mulher, segundo estudos essa 
atitude demonstra a importância da criança e 
mulher, facilitando o convívio familiar. Verificou-
se a importância do pai no ciclo gravídico e 
seus benefícios enfatizando a importância da 
enfermagem em sua inclusão. 
PALAVRAS-CHAVE: Paternidade. Ciclo 
gestacional. Cuidados.

http://lattes.cnpq.br/6655520370885923
http://lattes.cnpq.br/1898454923415245
http://lattes.cnpq.br/0835129767846459
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THE IMPORTANCE OF PATERNAL PRESENCE IN THE GRAVIDIC-PUERPERAL CYCLE

ABSTRACT: Being a father causes different feelings, health services have found challenges 
in the inclusion of the paternal presence in the gestational routine, which is to make the father 
feel recognized in the whole process and may have the chance to obtain information and 
share experience. It is in the postpartum period that the demand for commitment increases, 
decreasing rest and increasing the problems of living together. Health professionals must 
act in order to minimize the distance that is already historic, developing practices that review 
the importance of the family. This study aims to ascertain from the scientific literature the 
importance of paternal presence in the pregnancy-puerperal period. This is a descriptive 
study with a qualitative approach in which the bibliographic review method was chosen, 
using the descriptors: father, paternity, prenatal and puerperium, after carrying out this 
process, 87 articles were selected, of which 36 were selected for dealing directly with the 
father’s participation in the pregnancy-puerperal cycle. It was possible to observe that the 
father’s participation during childbirth is the first contact, increasing the bond early and also 
as a prevention of child violence and family abandonment. The partner must show himself 
accessible to take care of the child and household chores, thus avoiding the woman’s 
emotional exhaustion, according to studies this attitude demonstrates the importance of the 
child and woman, facilitating family life. It was verified the importance of the father in the 
pregnancy cycle and its benefits emphasizing the importance of nursing in its inclusion.
KEYWORDS: Paternity. Gestational Cycle. Care.

INTRODUÇÃO

A experiência de ser pai provoca no homem uma variável nos sentimentos, indo 
da felicidade para o descontentamento, da proximidade para o distanciamento. Hoje os 
serviços de saúde têm encontrado um grande desafio que é incluir a presença paterna 
na rotina gestacional. A maior dificuldade é fazer esse pai se sentir reconhecido e ter 
a chance de obter informações, dividir experiência, adquirir praticas no cuidado e na 
formação de vinculo com os filhos. O período do pós-parto, que é caracterizado pela 
dúvida, demanda de maior compromisso, diminuição do tempo de descanso (sono), pode 
acentuar os problemas da vivência do papel paterno nos cuidados do filho recém-nascido. 
Este momento é, contudo, de grande relevância para a aproximação e maior participação 
do pai. Os profissionais de saúde devem atuar no sentido de minimizar a distância, que 
já se faz histórica, dos então pais com o serviço de saúde, desenvolvendo práticas que 
servem para revisar a importância da família, que sem dúvida trará grandes benefícios 
para a criança. 
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OBJETIVO

Averiguar a partir da literatura científica a importância da presença paterna no 
período gravídico-puerperal.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa em que se optou pelo 
método da revisão bibliográfica, baseia-se na técnica exploratória de analise de artigos 
científicos. A coleta de dados foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo 
utilizados os descritores: pai, paternidade, pré-natal e puerpério, foram aplicados a esses 
descritores os operadores Booleanos AND e OR da seguinte forma: “pai” OR “paternidade” 
AND “pré-natal”; e “pai” OR “paternidade” AND “puerpério”. Foram aplicados filtros 
para selecionar os trabalhos sendo eles: que tivessem textos completos, com idioma 
em português, escritos nos últimos cinco anos. Após realizado esse processo foram 
selecionados 87 artigos, dos quais foram selecionados 36 por tratarem diretamente da 
participação do pai no ciclo gravídico-puerperal.

RESULTADOS

A participação do pai durante o parto é o momento do primeiro contato direto com o 
filho, sem auxílio da mulher. Essa aproximação facilita o envolvimento do pai com o filho, 
fazendo com que o vínculo aconteça precocemente, é também uma forma de prevenção 
da violência infantil, abandono da família além de aumentar a participação do pai como 
cuidador. O puerpério é um período muito importante no ciclo gravídico puerperal. O 
companheiro deve se mostrar acessível para cuidar tanto da criança, como das tarefas 
domésticas, evitando assim, o desgaste emocional da mulher, desenvolvendo o vínculo e 
a prática da paternidade. Estudos demonstram que quando o homem se mostra acessível 
a ajudar a esposa nos cuidados com o recém-nascido, ele está demonstrando que sabe o 
quanto a mulher e a criança precisam que ele dedique parte do seu tempo aos mesmos, 
diminuindo assim, os sentimentos negativos da mulher, facilitando o convívio familiar.

CONCLUSÃO

A temática abordada aponta a importância da pai no ciclo gravidíco e seus benefícios 
no pré-natal, parto e puerpério e enfatiza a importância da enfermagem em sua inclusão.
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