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APRESENTAÇÃO

Composto por três volumes, este e-book “Ciências da Saúde: Avanços Recentes 
e Necessidades Sociais” traz em seu arcabouço um compilado de 68 estudos 
científicos que refletem sobre as ciências da saúde, seus avanços recentes e as 
necessidades sociais da população, dos profissionais de saúde e do relacionamento 
entre ambos. No intuito de promover e estimular o conhecimento dos leitores sobre 
esta temática, os estudos selecionados fornecem concepções fundamentadas em 
diferentes métodos de pesquisa: revisões da literatura (sistemáticas e integrativas), 
relatos de caso e/ou experiência, estudos comparativos e investigações clínicas. 

O primeiro volume aborda ações voltadas ao ensino e aprendizagem, atuação 
profissional e diálogo interdisciplinar, bem como práticas integrativas para fomento 
da formação profissional continuada, com vistas ao atendimento comunitário e/
ou individualizado. São explorados temas como ações em projetos de extensão 
universitária; análise de atendimento e estrutura de unidades básicas de saúde; 
conceitos de atuação profissional; métodos didáticos de ensino e aprendizagem, 
dentre outros.

O segundo volume tem enfoque nos seguimentos de diagnósticos, prevenção 
e profilaxia de diversas patologias. Debruçando-se nesta seção, o leitor encontrará 
informações clínicas e epidemiológicas de diversas patologias e fatores depletivos 
do estado de saúde, tais como: câncer; cardiopatias; obesidade; lesões; afecções 
do sistema nervoso central; dentre outras síndromes e distúrbios.

Por fim, o terceiro volume engloba um compilado textual que tange à promoção 
da qualidade de vida da população geral e de grupos especiais. São artigos que 
exploram, cientificamente, a diversidade de gênero, a vulnerabilidade psicossocial 
e a conexão destes tópicos com a saúde pública no Brasil e a inclusão social. 
São apresentadas ações voltadas à população idosa; adolescentes; diabéticos; 
transexuais; encarcerados; mulheres; negros; pessoas com deficiência; entre 
outros.

Enquanto organizadores, acreditamos que o desenvolvimento de estratégias 
de atuação coletiva, educacional e de inclusão social devem, sempre que possível, 
guiar a produção científica brasileira de modo a incentivar estágios de melhoramento 
contínuo; e, neste sentido, obras como este e-book publicado pela Atena Editora se 
mostram como uma boa oportunidade de diversificar o debate científico nacional.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: Objetivo: avaliar o conhecimento 
das mães, no puerpério imediato, sobre 
amamentação e alimentação complementar. 
Métodos: Trata-se de uma pesquisa transversal 
realizada com puérperas internadas na Santa 
Casa de Misericórdia de Franca. Foram 
coletadas informações relacionadas ao 
perfil socioeconômico e demográfico e ao 
conhecimento sobre aleitamento materno e 
alimentação complementar. Resultados: 74% 

das mães realizaram 6 ou mais consultas pré-
natal, como recomendado pela Organização 
Mundial de Saúde. 38% das puérperas afirmaram 
ter recebido orientações sobre amamentação e 
33% sobre alimentação complementar durante 
as consultas. Das 100 mulheres entrevistadas, 
33% acreditavam que podiam oferecer chá para 
o bebê antes do 6º mês e 83% afirmaram que a 
papinha deve ser introduzida também antes do 
6º mês. Conclusão: Muitas mães apresentaram 
conhecimentos equivocados sobre 
amamentação e alimentação complementar, 
sugerindo que as orientações recebidas no pré-
natal não são suficientes. 
 Palavras-chave: puérperas, amamentação, 
alimentação complementar, conhecimento. 

MOTHERS IN THE IMMEDIATE 

POSTPARTUM PERIOD AND KNOWLEDGE 

ABOUT INFANT FEEDING

ABSTRACT: Objective: evaluate the knowledge 
of mothers, in the immediate postpartum period, 
about breastfeeding and complementary feeding 
and the influence of maternal and gestational 
characteristics on the newborn. Methods: This is 
a cross-sectional study conducted with women 
admitted to the Santa Casa de Misericórdia de 
Franca. The information about socioeconomic 
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and demographic profile, and knowledge about breastfeeding and complementary 
feeding was collected. Results: 74% of mothers had 6 or more prenatal consultations, 
as recommended by World Health Organization. 38% of the mothers said they had 
received breastfeeding guidance and 33% about complementary feeding during the 
consultations. Of the 100 women interviewed, 33% believe they could offer their baby 
tea before the 6th month and 83% said that the baby food should be introduced before 
the 6th month. Conclusion: Many mothers had misperceptions about breastfeeding 
and complementary feeding, suggesting that guidance received during prenatal care 
is not sufficient.
KEYWORDS: postpartum women, breast-feeding, complementary feeding, knowledge.

INTRODUÇÃO 

A alimentação no início da vida de uma criança é determinante para sua saúde, 
pois os fatores metabólicos e nutricionais irão contribuir para a formação de seu 
organismo e manutenção da saúde até a vida adulta 1. 

A recomendação primordial para os primeiros anos de vida é o aleitamento 
materno, que fornece todos os nutrientes necessários para o crescimento e 
desenvolvimento da criança. Além das propriedades nutricionais, o leite materno 
oferece ao lactente anticorpos importantes para sua defesa imunológica. Seu 
consumo deve ser exclusivo até os seis meses de vida, não havendo necessidade 
de ofertar água ou qualquer outro alimento neste período 2. A partir dos seis meses 
de vida inicia-se a introdução de outros alimentos por meio de papa de frutas e papa 
salgada, cujo objetivo é complementar a amamentação 3.

Estas recomendações sobre a nutrição infantil são determinadas pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e reforçadas pelo Ministério da Saúde 
4,2. No entanto, percebe-se que muitas mães ainda possuem conhecimentos 
equivocados sobre a amamentação e a introdução alimentar, que podem prejudicar 
o desenvolvimento do bebê e favorecer o desenvolvimento de doenças agudas, 
bem como de agravos crônicos decorrentes de um desequilíbrio nutricional 5,6. 

Neste cenário, torna-se imprescindível o entendimento do pré-natal não apenas 
como o período de cuidado das condições clínicas da gestante e dos aspectos 
intrauterinos, mas também como forma de promover educação em saúde 7. Além 
disso, muito se sabe sobre a influência do comportamento materno nas condições da 
gestação e do neonato 8, mas poucos estudos procuraram investigar se a obtenção 
de informações sobre a amamentação e a alimentação infantil podem também estar 
relacionadas a estas características. 

Com base nas informações supracitadas, o presente estudo teve como objetivo 
avaliar o conhecimento das mães no puerpério imediato sobre amamentação e 
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alimentação infantil. 

MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de delineamento transversal realizada com puérperas 
internadas na Santa Casa de Misericórdia de Franca no período de novembro de 
2018 a fevereiro de 2019.

Caracteriza-se puerpério o período de seis a oito semanas após o nascimento 
do bebê. Pode-se dividir o puerpério em três momentos, sendo eles: puerpério 
imediato (1º ao 10º dia), puerpério tardio (11º ao 45º dia) e puerpério remoto (a 
partir do 45º dia). 

O recrutamento das mulheres em pós-parto se deu de forma aleatória, 
respeitando os seguintes critérios de inclusão para o estudo: idade maior ou igual 
a 18 anos, ausência de disfunções neuropsiquiátricas e ausência de risco de morte 
do bebê ou óbito do mesmo. As puérperas que aceitaram participar da pesquisa 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tiveram seus dados 
clínicos e sociodemográficos identificados por meio de entrevista e análise de 
prontuário. As informações coletadas foram: idade, tempo de pré-natal, ganho de 
peso gestacional, tipo de parto, número de gestações, número de filhos, profissão, 
estado civil, renda familiar, prática de atividade física, histórico de doenças e uso 
de medicamentos. 

O conhecimento das mães sobre a alimentação infantil foi investigado por 
meio da aplicação de um questionário composto por perguntas que abordavam 
desde a amamentação até a alimentação complementar. Este questionário foi 
desenvolvido pelas pesquisadoras com a intenção de identificar os erros que são 
mais comumente cometidos desde a amamentação, com a introdução de chás, por 
exemplo, até a alimentação complementar, na qual alguns alimentos industrializados 
são precocemente apresentados ao bebê. 

Após a obtenção dos dados, os mesmos foram tabulados para a aplicação 
da análise descritiva, por meio da obtenção de média, desvio-padrão, valores 
absolutos e porcentagem. Posteriormente foi aplicado o teste de Kolmogorov-
Smirnov (K-S) para verificar a normalidade dos dados. As associações entre as 
variáveis qualitativas do estudo foram testadas por meio do teste Qui-quadrado e 
as correlações entre as variáveis quantitativas pelo teste de correlação de Pearson, 
ainda para verificar a contribuição das variáveis independentes na determinação 
do peso da criança foi utilizada a regressão linear múltipla. Considerou-se o nível 
de significância de 5% e as análises foram realizadas por meio do software SPSS, 
versão 20.0.

A pesquisa foi aprovada em seus aspectos éticos e metodológicos pelo Comitê 
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de Ética em Pesquisa da Santa Casa de Misericórdia de Franca sob o parecer de 
número 03217118.1.0000.5438.

RESULTADOS

Foram avaliadas 100 puérperas internadas na maternidade do Hospital Santa 
Casa de Misericórdia de Franca. A média de idade destas mulheres foi de 25,8±5,8 
anos e os valores mínimo e máximo para essa variável corresponderam a 18 e 
41 anos, respectivamente. Vale mencionar que apenas 13% das entrevistadas 
responderam ser praticantes de exercício físico e esta variável não se correlacionou 
com a classificação do estado nutricional (p=0,723). 

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas e gestacionais da 
população estudada.

Variável N / %
Idade (anos)

18 a 22 
23 a 27 
28 a 34
≥  35

36
29
25
10

Profissão
Dona de casa
Sapateira
Desempregada
Estudante
Nenhuma
Outras

40
12
3
2
4

39
Estado civil

Solteira                                                
Casada ou união estável 
Divorciada   

39
58
3

Renda familiar
1 a 2 salários mínimos
2 a 4 salários mínimos
4 a 6 salários mínimos

58
29
3

Prática de atividade física
Não                                              
Sim

87
13

Histórico de doenças
    Não
    Sim

17
83

Classificação do IMC
Baixo peso                                                                    
Eutrofia
Sobrepeso
Obesidade

10
43
25
22

Tempo de pré-natal
≤ 5
6 a 10
> 10

26
65
9
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Tipo de parto
Normal
Cesária

44
56

Número de gestações
    1 a 3                                                                                 
    4 a 6 
    12

Abortos                                                                                

91
8
1

24
Semanas gestacionais
   34 a 39
   40 a 42  

87
13

Tabela 1 - Características demográficas e clínicas das puérperas (n = 100). Franca (SP), 2019.
IMC: Índice de Massa Corporal.

Ainda sobre as características gestacionais, o número médio de gestações 
entre as mulheres avaliadas foi de 2,2±1,5, sendo os valores mínimo e máximo 
correspondentes a 1 e 12, respectivamente.

Os valores médios de consultas de pré-natal e semanas gestacionais entre as 
participantes do estudo foram: 7,2±2,7 e 38,2±1,4, respectivamente. O tempo de 
pré-natal se correlacionou positivamente com a renda familiar (r=0,295; p=0,006). 
Esta última variável apresentou um valor médio de R$1850,00, sendo os valores 
mínimo e máximo equivalentes a R$0 e R$5.500, respectivamente. Houve correlação 
positiva entre renda familiar e a idade das entrevistadas (r=0,358; p=0,001).

Quanto ao tipo de parto, 44% foram do tipo normal e 56% cesárea. Não houve 
associação do tipo de parto com o estado nutricional da mãe (p=0,235), nem com o 
peso (p=0,059) e a estatura do bebê (p=0,897).

A respeito dos resultados do questionário de conhecimento aplicado às 
mães, a média de acertos foi de 49,7% (13,3), sendo os valores mínimo e máximo 
correspondente a 16,7% e 83,3%, respectivamente. Curiosamente, não houve 
associação do mesmo com nenhuma variável investigada no presente estudo. 

Das 100 mulheres avaliadas, apenas 38 afirmaram ter recebido orientações 
sobre a amamentação no pré-natal. No entanto, apenas 27 realmente foram 
orientadas quanto aos cuidados com a mama, pega correta e importância do leite 
materno.  

A respeito das recomendações alimentares, 33 mães foram orientadas quanto 
à adequação do consumo de frutas e hortaliças, redução da ingestão de refrigerante, 
adequação hídrica, dentre as outras recomendações visando o controle das doenças 
associadas como o diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica.  

Quando questionadas sobre as necessidades do bebê, 90% das puérperas 
disseram que o leite é suficiente para suprir as demandas até o 6º mês, enquanto 
que as outras mães relataram que o bebê também precisa de água, complemento 
e chá nesse período. A respeito desse último alimento, 33 mães disseram que o 
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chá pode ser ofertado aos bebês menores de 6 meses quando eles apresentarem 
cólica. 

A respeito da oferta do leite materno, a maior parte das mães referiu que o 
mesmo deve ser oferecido em livre demanda. Algumas, entretanto, acreditam que 
deva ser dado no intervalo de 3 em 3 horas.

Sobre a idade mínima que o bebê deve ser amamentado, 30 mães afirmaram 
que o correto seriam dois anos e 12 delas responderam que não existe um tempo 
ideal e que o desejo da criança deve prevalecer. Além destas, 58 entrevistadas 
referiram idades variadas, desde 4 meses a 1 ano. 

Em relação ao tempo indicado para se introduzir a papinha, 83 mães 
responderam que o correto seria antes do 6º mês, 13 delas referiram do 7º mês 
até 1 ano e 4 não souberam opinar. Sobre o modo de preparo da papa, 63 mães 
referiram que não utilizariam temperos, 36 delas disseram que iriam adicionar 
cebola, alho, sal, óleo ou azeite, e 1 participante respondeu que utilizaria temperos 
industrializados. 

Quando perguntadas sobre a idade ideal para se introduzir doces na alimentação 
do bebê ou adoçar os alimentos, 43 das entrevistadas responderam a partir 6º mês 
até 1 ano de vida, 22 delas julgaram não ser necessário, 16 mães acreditam que 
possam oferecer somente após 1 ano e 6 meses, e 1 participante respondeu que 
pode ser ofertado logo no primeiro mês de vida. Além disso, 18 mães não souberam 
responder. 

A respeito da forma física do bebê, 39 mães disseram que se preocupam mais 
com o bebê magrinho, 32 delas com o bebê gordinho e 22 mães responderam que 
ambos são alarmantes. Por outro lado, 5 das entrevistadas disseram que nenhum 
dos dois as preocupam e 2 não souberam responder.

Quando perguntadas se a alimentação que elas mesmas praticam poderia 
interferir no desenvolvimento dos hábitos alimentares do bebê, 79 responderam 
que sim. A maioria também respondeu que teria disponibilidade para preparar as 
refeições do filho.

Em casos de recusa à comida, 79 mães disseram que continuariam insistindo, 
usando estratégias como: cantar, brincar, oferecer outro alimento ou alterar o modo 
de preparo. 7 delas referiram que procurariam orientação médica, 8 não souberam 
o que iriam fazer e apenas 5 mães responderam que não fariam nada. 

DISCUSSÃO

As participantes do estudo eram majoritariamente jovens, pertencentes à faixa 
etária de 18 a 29 anos. Ainda assim, o número de participantes acima dos 30 anos 
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foi considerável, corroborando os dados do IBGE que apontam para o aumento do 
número de gestações consideradas tardias no Brasil nos últimos 10 anos. 9  

Sobre as características antropométricas, de acordo com a classificação 
do IMC, a maior parte das mães se encontrava eutrófica no início da gestação. 
Vale mencionar que o estado nutricional materno não foi influenciado pela prática 
de exercício físico, mesmo com o alto índice de sedentarismo, contrariando as 
evidências do benefício de se manter ativo no cuidado do corpo e preservação da 
saúde. 10

A respeito das características da gestação e do parto, notou-se um número 
expressivo de cesáreas na presente pesquisa. O Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) apontou recentemente para a queda no número de partos natural 
ao longo dos anos e, consequente aumento de cesáreas, as quais correspondem em 
média a 57% dos partos.11 Muito se sabe sobre os riscos de uma cirurgia, juntamente 
com as questões biomédicas que determinam a mortalidade materna no Brasil. 
Além disso, do ponto de vista neonatal, o procedimento passa a ser um contribuinte 
para a prematuridade tardia iatrogênica, decorrente de desconforto respiratório 
neonatal e internação em unidades de terapia intensiva. Em contrapartida o parto 
natural oferece mais segurança à mãe e ao filho, além do menor risco de infecções 
hospitalares. 10, 11

Sobre o tempo de pré-natal, a média de consultas no presente estudo foi 
acima do mínimo recomendado. Segundo a OMS, este acompanhamento deve 
ser periódico e contínuo, em intervalos pré-estabelecidos (mensalmente, até a 28ª 
semana; quinzenal da 28ª a 36ª semana e semanalmente até o fim da gestação). 
Segundo o Ministério da Saúde, deve ser realizado no mínimo 6 consultas de pré-
natal, sendo três delas no terceiro trimestre, momento principal de ganho ponderal e 
estatura do bebê. 2 Estudos apontam que a qualidade da orientação durante o pré-
natal favorece a adesão ao aleitamento materno e uma correta introdução alimentar.  
“De acordo com o Ministério da Saúde, o acompanhamento pré-natal é o primeiro 
contato que a mulher vivencia para entender como ela poderá nutrir seu filho da 
melhor maneira possível, sendo considerada uma importante oportunidade para 
motivar as mulheres a amamentarem” 2, 12. Barbieri et al (2015) 13 reforçam a ideia 
de que um bom pré-natal deve assegurar o desenvolvimento saudável da gestação 
e fornecer informações válidas para o cuidado do bebê após o nascimento.

A respeito do objetivo principal do presente estudo, verificou-se que a média de 
acertos do questionário de conhecimento correspondeu a menos de 50%, indicando 
um resultado bastante insatisfatório. Tal resultado evidencia a inadequação do 
conhecimento das mães sobre a amamentação e a alimentação complementar 
do bebê. O estudo de Carvalho et al (2016) 14, buscaram avaliar o conhecimento 
das mães sobre amamentação e alimentação complementar. Os resultados foram 
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bastante semelhantes aos da presente pesquisa, sendo que apenas 21,2% das 
mães apresentaram bom conhecimento sobre aleitamento materno, e em relação a 
alimentação complementar, a defasagem foi ainda maior, representada por apenas 
5% das mulheres com um conhecimento aceitável. Este achado reitera a questão de 
que falta a estas nutrizes, mais incentivo e informação sobre o aleitamento materno 
e alimentação complementar, sobretudo nos atendimentos de saúde.

Quando questionadas especificamente sobre a amamentação, muitas mães 
não sabiam que o leite materno deve ser ofertado exclusivamente até o sexto mês 
de vida e no regime de livre demanda. Souza et al. (2011)15 realizaram um estudo 
que mostrou valores similares, 77% das mulheres entrevistadas praticaram a 
amamentação em livre demanda, ou seja, assim que o bebê chorava elas ofereciam 
o peito, enquanto 23% determinavam horário para as mamadas.

Além disso, muitas puérperas acreditavam que podiam oferecer outros líquidos 
nesse período, como chás.  Um estudo publicado pela USP, buscou investigar a 
prática da amamentação exclusiva e a introdução de outros líquidos, e encontrou 
resultados semelhantes aos desta pesquisa. Cerca de 30% das mães disseram que 
ofertariam chás e outros líquidos aos recém-nascidos antes dos 6 meses de vida. 5

No presente estudo as mães foram questionadas sobre até que idade deveriam 
amamentar os seus bebês e 67% delas não sabiam ao certo. A pesquisa feita por 
Carvalho et al (2016), também buscou avaliar o conhecimento das mães sobre 
amamentação e encontrou 51% de inadequação nas respostas relacionadas ao 
tempo de amamentação. 14

 A cerca da introdução da alimentação complementar, as respostas equivocadas 
foram desde a idade correta para inicia-la até sobre o uso de tempero nas 
preparações. De acordo com o Ministério da Saúde, a alimentação complementar 
deve ser iniciada após o sexto mês de vida do bebê, com alimentos amassados ou 
cozidos somente com água e adicionados de pequena quantidade de óleo e alguns 
temperos naturais, não sendo necessário o acréscimo de sal 2.

Em relação à introdução do açúcar e alimentos doces, quando questionadas 
sobre a idade aceitável, apenas 9% responderam corretamente, respeitando a 
recomendação do Ministério da Saúde de só oferecer esse tipo de alimento após os 
2 anos de vida (2). O estudo de dos Santos (2016)16, buscou avaliar o conhecimento e 
a prática das mães na introdução alimentar, foi observado que 61% delas afirmaram 
colocar açúcar nas preparações do bebê durante o primeiro ano de vida.

Sabe-se que as crianças que foram amamentadas tendem a receber melhor 
os alimentos nessa fase, pois por intermédio do leite materno foram expostas 
anteriormente a aromas e sabores provenientes da dieta da mãe. 17 Sendo assim, 
reconhece-se que os hábitos alimentares maternos interferem na nutrição do bebê, 
assim como foi mencionado pela maioria das mães entrevistadas.  



 
Ciências da Saúde: Avanços Recentes e Necessidades Sociais Capítulo 14 147

De todo modo, a introdução dos alimentos deve ser feita gradualmente. É 
muito comum que as crianças recusem os novos alimentos e isso não deve ser 
interpretado como uma aversão permanente. Em média, recomenda-se que a 
criança seja exposta à um novo alimento de 8 a 10 vezes para que o aceite bem. 18

Vale mencionar que durante essa nova experiência muitas mães se preocupam 
com o ganho ponderal dos bebês. Nessa pesquisa a maior parte das mães referiu se 
preocupar mais com um bebê magrinho do que gordinho, evidenciando a tendência 
cultural de que o bebê mais gordo se encontra mais saudável e bem nutrido. 12 No 
entanto, pesquisadores afirmam que essa interpretação não é correta e reforçam 
ainda que uma criança acima do peso tem maiores chances de se tornar um adulto 
obeso. 19

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo permitiu concluir que o conhecimento das mães se encontra 
defasado desde os conceitos relacionados à amamentação, bem como a respeito 
da introdução da alimentação complementar. Apesar do número médio de consultas 
pré-natal ser superior ao limite inferior preconizado pela Organização Mundial de 
Saúde, acredita-se que as orientações sobre nutrição infantil sejam insuficientes. 

Ressalta-se a necessidade de promover o cuidado com o ganho ponderal 
materno e com o número de semanas gestacionais, uma vez que ambas as 
condições se associaram às características antropométricas do bebê. 
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