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APRESENTAÇÃO
A obra “Política, Planejamento e Gestão em Saúde” emerge como uma fonte de 

pesquisa robusta, que explora o conhecimento em suas diferentes faces, abrangendo 
diversos estudos.

Por ser uma área que investiga processos de formulação, implementação, 
planejamento, execução e avaliação de políticas, sistemas, serviços e práticas de saúde, 
a sua relevância no campo das ciências da saúde é indiscutível, revelando a multiplicidade 
de aportes teóricos e metodológicos, de caráter interdisciplinar, transdisciplinar e 
multiprofissional, influenciados por diferentes campos de conhecimento. 

No intuito de promover e estimular o aprendizado dos leitores sobre esta temática, 
os estudos selecionados fornecem concepções fundamentadas em diferentes métodos de 
pesquisa.

Constituído por dez volumes, este e-Book é composto por 212 textos 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.

Visando uma organização didática, a obra está dividida de acordo com seis 
temáticas abordadas em cada pesquisa, sendo elas: “Análises e Avaliações Comparativas” 
que traz como foco estudos que identificam não apenas diferentes características entre 
os sistemas, mas também de investigação onde mais de um nível de análise é possível; 
“Levantamento de Dados e Estudos Retrospectivos” correspondente aos estudos 
procedentes do conjunto de informações que já foram coletadas durante um processo de 
investigação distinta; “Entrevistas e Questionários” através da coleta de dados relativos ao 
processo de pesquisa; “Estudos Interdisciplinares” que oferecem possibilidades do diálogo 
entre as diferentes áreas e conceitos; “Estudos de Revisão da Literatura” que discutem 
o estado da arte da ciência baseada em evidência sugerindo possibilidades, hipóteses e 
problemáticas técnicas para a prática clínica; e, por fim, tem-se a última temática “Relatos 
de Experiências e Estudos de Caso” através da comunicação de experiência e de vivência 
em saúde apresentando aspectos da realidade clínica, cultural e social que permeiam a 
ciência no Brasil.

Enquanto organizadores, através deste e-Book publicado pela Atena Editora, 
convidamos o leitor a gerar, resgatar ou ainda aprimorar seu senso investigativo no 
intuito de estimular ainda mais sua busca pelo conhecimento na área científica. Por fim, 
agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação, que possibilitaram a construção 
dessa obra de excelência, e o trabalho aqui presente pode ser um agente transformador 
por gerar conhecimento em uma área fundamental do desenvolvimento como a saúde.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: OBJETIVO: Abordar os aspectos 
importantes das cardiopatias congênitas, além de 
ressaltar a importância do pré-natal no contexto 

das mesmas. FONTES DE DADOS: O artigo trata-
se de uma revisão de literatura. Para a seleção 
de artigos, recorreu-se a estratégia PICO, com 
os descritores “Cardiopatia Congênitas”/”Heart 
Defects,Congenital” e “Cuidado pré-natal” / “Pré-
Natal Care”, e o operador booleano “and”. As 
bases de dados utilizadas para consulta incluíram 
PUBMED e SCIELO; para a filtragem, foram 
utilizados artigos nacionais e internacionais, 
testes clínicos e artigos originais, disponíveis nos 
anos de 2015 a 2019, nos quais resultaram em 
36 artigos. Destes, apenas 12 foram escolhidos, 
sendo 8 da base PUBMED e 4 da base SCIELO.
SÍNTESE DE DADOS: Como forma de prevenção 
de malformações fetais graves é importante 
a suplementação materna com a vitamina B9 
entre a fase de preconcepção até o terceiro mês 
de gestação.. Considera-se imprescindível a 
realização precoce de exames no período pré-
natal para diagnosticar cardiopatias congênitas. 
São eles: Tomografia Computadorizada, 
Ressonância magnética, Ecocardiograma e 
Ultrassonografia. CONCLUSÕES: Conclui-se 
que todas as gestantes, principalmente com 
histórico familiar de cardiopatias, devem discutir 
com o obstetra sobre o uso no pré-natal da 
suplementação de folato antes de engravidar 
e até os três primeiros meses, como também o 
acompanhamento por meio de ultrassonografia 
e ecocardiograma fetal, com o fito preventivo 
para cardiopatias congênitas. Além disso, é 
importante dedicar especial atenção a mães que 
se encaixam nos fatores de risco.
PALAVRAS-CHAVE: Neonato, ácido fólico, 
diagnósticos. 

THE IMPORTANCE OF PRENATAL IN 
THE CONTEXT OF CONGENITAL HEART 

DISEASES
ABSTRACT: OBJECTIVE: Address the important 
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emphasizing the importance of prenatal care in their context.DATA SOURCES: The article is a 
literature review. For the selection of articles, the PICO strategy was used, with the descriptors 
“Heart Defects Congenital” / “Heart Defects, Congenital” and “Prenatal Care” / “Prenatal Care”, 
and the Boolean operator “and”. The databases used for consultation included PUBMED and 
SCIELO; for filtering, national and international articles, clinical tests and original articles 
were used, available in the years 2015 to 2019, in which resulted in 36 articles. Of these, 
only 12 were chosen, 8 from PUBMED and 4 from SCIELO.DATA SYNTHESIS: As a way of 
preventing severe fetal malformations, maternal supplementation with vitamin B9 is important 
between the preconception phase until the third month of pregnancy. It is considered essential 
to carry out early exams in the prenatal period to diagnose congenital heart diseases. They 
are: Computed Tomography, Magnetic Resonance, Echocardiogram and Ultrasonography.
CONCLUSIONS: It is concluded that all pregnant women, especially with a family history of 
heart disease, should discuss with the obstetrician about the use of folate supplementation 
in the prenatal period before becoming pregnant and up to the first three months, as well as 
monitoring by means of ultrasound and fetal echocardiogram, with the preventive purpose for 
congenital heart diseases. In addition, it is important to pay special attention to mothers who 
fit the risk factors. 
Key-words: Neonate, folic acid, diagnoses�

INTRODUÇÃO
O Brasil encontra-se entre os países com maior quantidade de nascimentos de 

cardiopatas, o que causa o comprometimento da qualidade de vida adulta ou resultando 
em óbitos caso não tratado precocemente. Em meio, às diversas alterações no principal 
músculo do organismo, encontra-se a insuficiência na circulação corporal, fator que 
influencia logo no desenvolvimento fetal no período de maturação dos órgãos iniciais 
que se destaca a evolução embriológica. Desse modo, o desenvolvimento corporal, a 
oxigenação, o transporte de minerais e vitaminas são as principais funções do coração, que 
devem ser acompanhadas desde o início da gestação, com foco na prevenção de possíveis 
anomalias. A Medicina tem gradativamente realizado inovações, tornando-se parceira do 
campo tecnológico com os cuidados sobre a saúde de maneira abrangente e prática. No 
que concerne a esse contexto, exames de rotina gestacional são um dos principais fatores 
que necessitam ter precisão e facilidade de acesso à sociedade, pois a quantidade de 
nascimentos, nascidos vivos, nascidos mortos são quantificados, tendo-se como função 
o estudo qualitativo do acesso à saúde de forma igualitária. Sendo assim, o controle das 
cardiopatias são exames imprescindíveis e de baixa complexidade, muito defendidos pelo 
Ministério da Saúde como o fator primordial na busca pelo acompanhamento de gestantes, 
com foco em pessoas com histórico familiar de cardiopatias, diabetes, portadores de lúpus 
e hipotireoidismo, toxoplasmose ou rubéola e hipertensão, por serem estas, as causas 
mais frequentes para o desenvolvimento de tais alterações. Dentre as funções do médico 
obstetra, evidencia-se a elaboração de planos terapêuticos sobre os cuidados materno-
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fetais, com diversas medidas preventivas possíveis caso haja indícios de anomalias 
congênitas. Sendo assim, a suplementação de ácido fólico, é um dos exemplos mais 
comuns em acompanhamentos gestacionais o qual auxilia no controle do fechamento 
correto neuronal do feto e prevenção de malformações cardíacas. Além disso, a orientação 
materna sobre os riscos medicamentosos, alimentícios ou até mesmo nas práticas diárias, 
como fumantes e abuso de álcool, são medidas simples que promovem cuidados primordiais 
para o sucesso gestacional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O conceito de cardiopatia congênita consiste no mal funcionamento cardíaco 

afetando os grandes vasos e divisões septais, levando ao comprometimento da 
circulação sistêmica fetal. Desse modo, ressalta-se que as causas mais comuns de 
malformações cardíacas podem resultar em alterações genéticas causadas pela ingestão 
de anticonvulsivantes e antidepressivos pela mãe e/ou hereditariedade, sendo este um 
fator que predispõe tal anomalia, necessitando-se como forma preventiva a utilização de 
ácido fólico no pré-natal antes da gravidez, responsável pelo fechamento correto do tubo 
neural do feto e prevenção de malformação cardíaca. Neste sentido, o histórico familiar de 
cardiopatas aumenta drasticamente a probabilidade do neonato desenvolver malformação 
cardíaca. (PAVÃO, 2018). Como forma de prevenção de malformações fetais graves é 
importante a suplementação materna com a vitamina B9, conhecida como ácido fólico, 
entre a fase de preconcepção até o terceiro mês de gestação. Esta vitamina tem como 
fontes principais: os vegetais de folhas verdes escuras, principalmente espinafre e couve, 
no fígado, levedo de cerveja, cenoura e gema de ovo. Quando há deficiência de folato, 
resulta no aumento da concentração de homocisteína plasmática, estando associada a 
um significativo aumento do risco de várias doenças cardíacas congênitas. Desta forma, 
é importante salientar que o surgimento aumentado da camada transparente do pescoço 
fetal somado a cariotipagem normal, e também regurgitação tricúspide, são fatores que 
levam a um drástico aumento do risco de manifestações cardíacas congênitas (HAN, 2019).  
Considera-se imprescindível a realização precoce de exames no período pré-natal para 
diagnosticar cardiopatias congênitas, são eles: Tomografia Computadorizada, Ressonância 
magnética, Ecocardiograma e Ultrassonografia (destacando-se como o método mais 
frequente, pois é um exame simples, de baixo custo, em tempo real e não invasivo). Para 
o feitio desses exames deve se realizar uma triagem, visando o mínimo risco ao feto, 
visto que a radiação em excesso pode ser prejudicial. Em específico, as gestantes com 
idade superior a 35 anos, devem realizar o ecocardiograma além da ultrassonografia, 
sendo estes exames realizados para o aumento das chances de sucesso no tratamento e 
fito preventivo. Ademais, nos países mais desenvolvidos a existência epidemiológica das 
cardiopatias congênitas varia entre 0,8% e nos subdesenvolvidos 1,2%. Já no Brasil, o 
predomínio é de 9,58 para cada 1.000 (mil) neonatos (PAVÃO,2018). Pode-se dizer ainda 
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que, de acordo com estudos realizados pela Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 
as principais cardiopatias congênitas mais abrangentes no pré-natal são malformações 
cardíacas inespecíficas (18,8%), deslocamento dos principais vasos e hipoplasia da 
câmara ventricular esquerda (11,5%), Tetralogia de Fallot (9,4%), anormalidades do septo 
atrioventricular (7,3%) e estreitamento do canal arterial (6,3%), todos estes identificados no 
ecocardiograma fetal. (PINHEIRO, 2019).

CONCLUSÃO
Hoje todos os pacientes com histórico familiar de doença cardíaca congênita devem 

discutir com o obstetra sobre o uso no pré-natal da suplementação de folato antes de 
engravidar. Discorreu-se ainda sobre o papel preventivo do ácido fólico sobre as doenças 
congênitas cardíacas e concluiu-se também que é de fundamental importância a realização 
de um criterioso pré-natal, com especial aplicabilidade de ultrassonografia e ecocardiograma 
fetal, na prevenção de doenças cardíacas congênitas ao listar as principais cardiopatias 
congênitas, de acordo com estudos realizados pela Revista Brasileira de Ginecologia e 
Obstetrícia, que poderiam decorrer de um pré-natal inexistente ou inadequado. O risco 
para neonatos cardiopatas aumenta consideravelmente em virtude de tais fatores: 
histórico familiar de cardiopatias, mães portadoras de diabetes, lúpus e hipotireoidismo, 
toxoplasmose ou rubéola e hipertensão.
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