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APRESENTAÇÃO
As ciências da saúde ou ciências médicas são áreas de estudo relacionadas a vida, 

saúde e/ou doença. Nesta coleção “A Prática Profissional no Processo de Cuidar centrado 
na Investigação Científica” trazemos como objetivo a discussão científica por intermédio 
de trabalhos diversos que compõe seus capítulos. Os volumes abordarão de forma 
categorizada, interdisciplinar, através de demandas atuais de conhecimento, trabalhos, 
pesquisas, e revisões de literatura nas diversas áreas da saúde. 

É necessário a busca científica incessante e contínua, baseada em evidências 
prático/clínicas e revisões bibliográficas.  Deste modo a obra “A Prática Profissional 
no Processo de Cuidar centrado na Investigação Científica” apresenta conhecimento 
fundamentado, com intuito de contribuir positivamente com a sociedade leiga e científica, 
através de artigos, que versam sobre vários perfis de pacientes, avaliações e tratamentos. 

Sabemos o quão importante é a divulgação científica, por isso evidenciamos também 
a estrutura da Atena Editora capaz de oferecer uma plataforma consolidada e confiável 
para a exposição e divulgação dos resultados científicos. 

Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa Ferrari
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RESUMO: O leite materno é importante 
para o crescimento e desenvolvimento da 
criança, trazendo benefícios para toda a vida. 
A Organização Mundial da saúde (OMS) 
recomenda o aleitamento exclusivo até os 06 
meses e complementado até os 02 anos de idade. 
Entretanto, durante o processo de amamentação 
podem surgir dificuldades comprometendo o 
aleitamento materno exclusivo, o que pode 
resultar no desmame precoce. As principais 
dificuldades incluem retorno precoce da lactante 
ao trabalho, mastites, fissuras, pega incorreta, 
entre outras. Este trabalho objetivou descrever a 
experiência vivida por ligantes da Liga Acadêmica 
de Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia - 
LAEGO nas ações educativas frente à lactantes 
com dificuldades no aleitamento materno. Trata-
se de um estudo descritivo, na modalidade de 
relato de experiência, resultante de atividade 
prática desenvolvida através do projeto de 
iniciação cientifica com enfoque no aleitamento 
materno. A abordagem foi realizada por meio de 
encontro de gestantes e puérperas promovido 
pela LAEGO na praça municipal de Cacoal, 
em 18/08/2019. Constatou-se que a grande 
maioria das lactantes relatavam dificuldades na 
amamentação, como fissuras e pega incorreta. 
Foram realizadas ações educativas sobre a 
pega correta, posição do lactente, prevenção 
de fissuras e mastites, reforçando a importância 
do aleitamento materno, a ação promovida 
veio contribuir positivamente para promoção 
de conhecimento referente ao aleitamento 
materno para gestantes, puérperas e aos 
ligantes presentes proporcionando maior contato 
com as mães e compartilhando experiencias 
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vivenciadas. Conclui-se que há necessidade de implementar ações educativas voltadas 
para as gestantes e lactantes, sobre as possíveis dificuldades na amamentação, formas de 
prevenção e enfrentamento, a fim de evitar que ocorra o desmame precoce.
PALAVRAS - CHAVE: Aleitamento Materno. Dificuldades na Amamentação. Enfermagem.

DIFFICULTIES EXPERIENCED BY LACTATING WOMEN IN BREASTFEEDING 
MATERNAL: EXPERIENCE REPORT

ABSTRCT: Breast milk is important for the child’s growth and development, bringing benefits 
for life. The World Health Organization (WHO) recommends exclusive breastfeeding until 
06 months and suplementem until 02 years of age. However, during the breastfeeding 
process, difficulties may arise, compromising exclusive breastfeeding, which may result 
in early weaning. The main difficulties include early return of the lactating woman to work, 
mastitis, fissures, incorrect grip, among others. This study aimed to describe the experience 
lived by ligands of the Academic Nursing League in Gynecology and Obstetrics - LAEGO 
in educational actions against breastfeeding women with difficulties in breastfeeding. This 
is a descriptive study, in the form of an experience report, resulting from practical activity 
developed through the scientific initiation project with a focus on breastfeeding. The approach 
was carried out through a meeting of pregnant and postpartum women promoted by LAEGO 
in the municipal square of Cacoal, on 08/18/2019. It was found that the vast majority of 
lactating women reported breastfeeding difficulties, such as fissures and incorrect grip. 
Educational actions were carried out on the correct handling, position of the infant, prevention 
of cracks and mastitis, reinforcing the importance of breastfeeding, the action promoted came 
to contribute positively to the promotion of knowledge regarding breastfeeding for pregnant 
women, puerperal women and the binders present providing greater contact with mothers and 
sharing lived experiences. We conclude that there is a need to implement educational actions 
aimed at pregnant and lactating women, about the possible difficulties in breastfeeding, ways 
of prevention and coping, in order to avoid early weaning.
KEYWORDS: Breastfeeding. Difficulties in breastfeeding. Nursing.

1 |  INTRODUÇÃO 
A prática de aleitamento materno, principalmente o exclusivo, influencia 

positivamente o crescimento adequado do bebê além de ser ideal para a saúde da criança, 
pois protege de doenças crônicas e infecciosas, promove seu desenvolvimento sensorial e 
cognitivo, previne contra diarreias, infecções respiratórias, alergia e, inclusive, hipertensão 
arterial, hipercolesterolemia, diabetes e obesidade, sendo indispensável ao recém-nascido. 
(BRASIL, 2016; MEYER, 2019).

O enfermeiro deve preparar a gestante para o aleitamento, para que no pós-parto 
ela se sinta mais segura e o processo de amamentar seja facilitado e tranquilo, evitando 
assim, dúvidas, dificuldades e possíveis complicações. Apesar de tantas vantagens 
proporcionadas pelo aleitamento materno, o desmame precoce ainda é crescente no Brasil. 
O desmame precoce é a interrupção do aleitamento materno nos primeiros seis meses de 
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vida da   criança (BRASIL, 2016; SOUZA, 2011).
Nas primeiras semanas pós-parto, normalmente, surgem os grandes obstáculos ao 

aleitamento, pois as mulheres, muitas vezes, desconhecem o processo da lactação, o que 
as tornam mais suscetíveis às dificuldades e dúvidas relacionadas a amamentação, que 
podem levar à desistência (AMORIM, 2019).

Alguns problemas enfrentados pelas nutrizes durante o aleitamento materno, se não 
forem precocemente identificados e tratados, podem ser importantes causas de interrupção 
da amamentação entre as principais dificuldades encontradas destacasse a pega incorreta, 
demora na descida do leite, ingurgitamento mamário, mamilo invertido, mastite, dor nos 
mamilos, pouca produção de leite, fissuras mamaria entre outros ( BRASIL,2016).

O retorno da mãe ao trabalho também pode ser um importante obstáculo à 
amamentação, em especial a exclusiva. A manutenção da amamentação nesse caso 
depende do tipo de ocupação da mãe, do número de horas no trabalho, das leis e de 
relações trabalhistas, do suporte ao aleitamento materno na família, na comunidade e no 
ambiente de trabalho e, em especial, das orientações dos profissionais de saúde para a 
manutenção do aleitamento materno em situações que exigem a separação física entre 
mãe e bebê (BRASIL, 2016).

Idealmente, todos os profissionais de saúde com os quais as gestantes e puérperas 
entram em contato deveriam estar comprometidos com a promoção do aleitamento e 
capacitados a fornecer informações apropriadas, além de demonstrar habilidade prática no 
manejo da amamentação, a fim de nortear e prevenir maiores dificuldades no puerpério ( 
ALMEIDA, 2015).

Destarte, o objetivo do estudo foi descrever a experiência dos ligantes frente 
as dificuldades enfrentadas pelas lactantes no aleitamento materno exclusivo, a fim de 
nortear e incentivar essas puérperas a manter o aleitamento materno durante o período 
recomendado pelo Ministério da Saúde.

2 |  METODOLOGIA
Estudo descritivo, na modalidade de relato de experiência, de natureza a resultante 

de atividade prática desenvolvida por acadêmicos de enfermagem. A ação desenvolvida 
contou com a participação de aproximadamente 20 mulheres entre elas gestantes e 
puérperas, no qual teve como foco principal a promoção aleitamento materno.

Foi realizada abordagem por meio de encontro de gestantes e puérperas promovido 
pela Liga Acadêmica de Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia - LAEGO, na praça 
municipal de Cacoal/RO. Como estratégia, optou-se pela formação de uma roda de 
conversa onde as participantes trocavam experiencias sobre a amamentação, suas 
principais dificuldades, e técnicas resolutivas.

Posteriormente foram discutidos, os principais riscos associados ao desmame 
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precoce, pega correta, posição do lactente durante a amamentação, prevenção de fissuras 
e mastites, reforçando a importância do aleitamento materno.

3 |  RELATO DE EXPERIENCIA
O encontro proporcionou aos ligantes a compreensão sobre a importância do 

conhecimento do profissional na assistência á nutriz, considerando que a enfermagem e a 
lactante devem ter contato direto para garantir a eficácia no aleitamento materno.

A abordagem foi realizada por ligantes da LAEGO, durante atividades práticas 
realizadas pela Liga, juntamente com uma equipe multiprofissional na Praça Municipal de 
Cacoal/RO.

Na ação as puérperas e gestantes relataram suas dificuldades durante o período 
de aleitamento materno, bem como dificuldades na pega correta, mastites, fissuras, e 
pouca produção de leite. A partir das principais dificuldades encontradas foi realizada uma 
ação educativa, com o intuito de desmistificar e orientar quanto à posição correta e mais 
confortável para cada mãe para o aleitamento materno, pega correta prevenção de fissuras, 
e formas de aumentar a produção de leite.

O profissional enfermeiro exerce papel importante no incentivo ao aleitamento 
materno, apoiando e instruindo a lactante, por meio do acompanhamento do pré-natal, 
formação de grupos de gestantes e na promoção de campanhas de incentivo ao aleitamento. 
À medida que se conhecem os motivos que possam contribuir com o desmame precoce, 
pode-se desenvolver estratégias de prevenção desses fatores de forma direcionada e, 
consequentemente, mais eficaz (PARIZOTTO; ZORZI, 2008).

Ao concluir as orientações observou-se a necessidade de transmitir de fato os 
cuidados de prevenção para a eficácia na amamentação, pois mesmo diante de um cenário 
em que temos maior acesso ás informações, ainda assim conseguimos visualizar uma 
falha para execução de tal, fazendo dessa forma com que os índices de amamentação no 
País ainda sejam insatisfatórios.

As lactantes expressaram de forma positiva, a importância da participação no 
encontro ofertado pela equipe multiprofissional juntamente com os ligantes, dessa forma 
retirando suas dúvidas e favorecendo uma melhor qualidade no aleitamento materno e na 
saúde da nutriz e do RN.

A atividade realizada teve por objetivo identificar os principais medos e dificuldades 
encontradas na amamentação, esclarecendo dessa forma as gestantes e puérperas, 
sobre a importância do aleitamento materno, seus benefícios e malefícios a fim de evitar o 
desmame precoce.
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4 |  CONCLUSÃO
Amamentar é um ato de amor, mas não é tão simples, existem vários fatores que 

podem atrapalhar este momento. Neste contesto percebesse que a troca de experiência 
entre os ligantes, gestantes e lactantes é de suma importância na identificação e mediação 
de conflitos relacionados a amamentação. 

Este trabalho demonstrou que ações de educação em saúde desenvolvidas pelo 
enfermeiro, podem prevenir o desmame precoce contribuindo assim na prevenção de 
infecções,  criação de vínculo entre mãe e filho,  aumento da imunidade,  perda de peso da 
mãe no período pôs parto, tendo vários outros benéficos, ficando assim claro a importância 
de se incentivar e orientar  o aleitamento materno exclusivo durante os primeiros 6 meses 
de vida e o complementado após o 6 mês até os 2 anos de idade.

Contudo Conclui-se que há necessidade de implementar ações educativas voltadas 
para gestantes e lactantes sobre as possíveis dificuldades na amamentação formas de 
prevenção e enfrentamento afim de evitar que ocorra o desmame precoce.
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