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RESUMO: O termo puerpério designa o momento 
seguinte ao parto em que o organismo materno 
retorna às condições pré-gravídicas. O puerpério 
é dividido em puerpério imediato (primeiro ao 
décimo dia), puerpério tardio (décimo dia ao 
quadragésimo quinto dia) e puerpério remoto 
(após o quadragésimo quinto dia). Durante o 
puerpério tardio, muitas mulheres apresentam 
disfunções sexuais que comprometem a 
qualidade de sua saúde sexual. A importância da 
saúde sexual para a longevidade das relações 
afetivas e para o bem estar geral, tem sido cada 
vez mais discutida. Grande parcela das puérperas 
acometidas com alguma disfunção sexual não 
busca ajuda médica e, além disso, uma pequena 
parcela dos ginecologistas não questionam as 
pacientes a respeito de sua saúde sexual. 

PALAVRAS - CHAVE: puerpério; disfunções 
sexuais; saúde sexual.

PREVALENCE OF SEXUAL 
DYSFUNCTION IN THE POSTPARTUM 

PERIOD
ABSTRACT: The term puerperium designates 
the moment following delivery when the maternal 
organism returns to pre-pregnancy conditions. The 
puerperium is divided into: immediate puerperium 
(first to the fifteenth day), late puerperium (tenth 
to the forty-fifth day) and remote puerperium (after 
the forty-fifth day). During the late puerperium, 
many women experience sexual dysfunctions that 
compromise the quality of their sexual health. The 
importance of sexual health for the longevity of 
affective relationships and for general well-being 
has been increasingly discussed. A large part of 
the puerperal women affected with some sexual 
dysfunction do not seek medical help and, in 
addition, a small part of the gynecologists do not 
question the patients about their sexual health.      
KEYWORDS: postpartum period; sexual 
dysfunctions; sexual health.

INTRODUÇÃO 
O puerpério é o tempo de seis a oito 

semanas após o parto e pode ser dividido em 
três fases: imediato (1º ao 10º dia), tardio (11º ao 
45º dia) e remoto (a partir do 45º dia). Durante 
esse período ocorrem mudanças internas e 
externas, sendo então um período repleto de 
transformações biopsíquicasociais, por isso a 
mulher precisa de atenção e cuidado, devendo 

http://lattes.cnpq.br/1117755981428539
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ser atendida em sua totalidade. Para isso, os profissionais de saúde precisam se dedicar 
e se atentar às reais necessidades apresentadas pela puérpera. (ANDALLI, Dully Raquel; 
SANTOS, Jaqueline Silva; CARDOSO, Maria Ambrosina; DE MELLO, Débora Falleiros. 
Fatores relacionados à saúde da mulher no puerpério e repercussões na saúde da 
criança.)

A necessidade de se adaptar à nova realidade e ao papel maternal, podem afetar 
de maneira negativa a vida sexual da mulher e de seu companheiro. Além disso, também 
ocorrem mudanças físicas no corpo feminino que adquire uma imagem dessexualizada 
devido a função materna. Essas mudanças se unem as mudanças psíquicas e aos 
anseios e medos da puérpera, dessa forma, contribuem para o surgimento de dificuldades 
angustiantes e limitadoras na vivência prazerosa da sexualidade feminina. As dificuldades 
no retorno da atividade sexual são comuns e aparecem geralmente na 6ª semana pós-parto.
(HOLANDA, Juliana Bento de Lima; ABUCHAIM, Erika de Sá Vieira; COCA, Kelly Pereira; 
ABRÃO, Ana Cristina Freitas Vilhena Abrão. Disfunção sexual e fatores associados 
relatados no período pós-parto.) 

As disfunções sexuais são problemas que afetam tanto homens quanto mulheres, 
caracterizam-se com um problema multidimensional. A Associação Americana de Psiquiatria 
classifica as disfunções sexuais em distúrbios do desejo e alterações psicofisiológicas. 
(PRADO, Daniela Azevedo; MOTA, Vanessa Paula Lins; LIMA, Tatiana Isabel Azevedo. 
Prevalência de disfunção sexual em dois grupos de mulheres de diferentes níveis 
socioeconômicos).

As disfunções sexuais caracterizam-se por  alterações em uma ou mais fases do 
ciclo de resposta sexual e atingem de 20 a 73% das puérperas, configurando-se, assim, um 
problema de saúde pública. A dor durante o ato sexual, chamada dispareunia, é a disfunção 
mais frequente no puerpério, mas existem também disfunção do desejo, disfunção na fase 
de excitação,  disfunção orgásmica e vaginismo. Infelizmente a inibição das mulheres em 
relação a esse assunto e a ausência de questionamentos do próprio médico sobre a saúde 
sexual da puérpera, dificultam o diagnóstico e o tratamento das disfunções sexuais. 

Com o avançar da ciência e a melhor compreensão acerca da sexualidade humana, 
ficam cada vez mais claras as diferenças femininas e masculinas nas respostas aos 
estímulos sexuais. Tais diferenças são atribuídas aos hormônios, a educação sexual e a 
sociedade. Nesse aspecto, as mulheres são educadas sexualmente de maneira repressiva 
e vivem em uma sociedade controladora no que se refere a sexualidade feminina. Esses 
fatores também contribuem para o surgimento e manutenção das disfunções sexuais. 
Dessa maneira, as disfunções sexuais podem surgir de maneira  orgânica, mas tendem a 
se agravar devido a certas questões emocionais.

(ABDO, Carmita Helena Najjar; FLEURY, Heloísa Junqueira. Aspectos diagnósticos 
e terapêuticos das disfunções sexuais femininas.) 
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OBJETIVO 
Objetiva-se associar quais são os fatores determinantes para a prevalência das 

disfunções sexuais no puerpério tardio e caracterizar os tipos de disfunções sexuais que 
mais acometem as puérperas. Além disso, busca-se entender o papel social que a mulher 
passa a exercer como mãe e a influência desse papel no surgimento ou agravamento de 
disfunções sexuais durante o puerpério.

MÉTODO
Foi realizada uma revisão bibliográfica, usando como base artigos científicos 

(revisões bibliográficas, estudos transversais e estudos observacionais) publicados nas 
principais bases de dados: Scielo® (Scientific Electronic Library Online), PubMed®, NCBI® 
(National Center for Biotechnology Information), Lilacs® (Literatura Latino-americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde) e MEDLINE® (Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online)  nos últimos 10 anos.

RESULTADOS
 A alta prevalência de disfunções sexuais no puerpério está associada a diversos 

fatores como: jornada de trabalho, idade, religião, história prévia de disfunção, amamentação, 
fatores intrapartos, insatisfação com o próprio corpo e depressão. A diminuição da frequência 
e qualidade das relações sexuais da mulher no puerpério afetam a sexualidade, a qual é 
considerada um dos cinco parâmetros de saúde do indivíduo e tem grande importância 
para na construção e manutenção dos laços afetivos. As mulheres de religião católica e 
evangélica apresentam um risco quase três vezes maior de desenvolverem disfunções 
sexuais do que aquelas sem religião, o que torna necessária a reflexão acerca da visão 
social da mulher/mãe como ser puro, imaculada e submissa cuja única função é se dedicar 
de maneira integral ao seu filho, sendo dessa maneira privada dos prazeres relacionados 
à atividade sexual. Os tipos de disfunções sexuais mais encontrados nas puérperas são: 
disfunção do desejo, disfunção na fase de excitação, dispareunia, disfunção orgásmica 
e vaginismo. Dentre essas, a dispareunia é a disfunção sexual mais frequente e alguns 
fatores contribuem para a sua ocorrência, como por exemplo o trauma perineal, no caso 
de partos vaginais, e a amamentação. Além disso, o cansaço físico e a baixa qualidade 
do sono, queixas comuns da mulher durante o puerpério, contribuem para a diminuição 
do tempo de intimidade entre o casal e também do interesse sexual. No puerpério, podem 
ocorrer sintomas de tristeza pós parto e até mesmo depressão. Ambos afetam de maneira 
negativa não só a mãe e o bebê, mas também o casal porque podem causar também 
desinteresse na atividade sexual. Além disso, o tratamento da depressão pós parto envolve 
o  uso de antidepressivos que podem afetar o ciclo da resposta sexual feminina. Entretanto, 
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este tratamento deve ser imediato e o casal deve ser avaliado como um todo, incluindo a 
função sexual.      

Sobre o tipo de parto, um estudo realizado em 2010, comparou mulheres com 
períneo íntegro após o parto com aquelas submetidas a episiotomia ou às que sofreram 
lacerações de segundo grau do períneo, e revelou que estas apresentaram queixas de 
níveis menores de libido, orgasmo, satisfação sexual e dor durante a relação sexual.

Em relação ao vaginismo, as puérperas referem que as causas para essa disfunção 
são os aspectos locais da genitália, como sutura, ressecamento vaginal, inflamação 
ou infecção, e isso reflete a pouca informação acerca de sua saúde reprodutiva, pois o 
vaginismo configura-se como uma dificuldade ou impossibilidade inconsciente ao coito.

A disfunção do desejo está relacionada a ausência de fantasias sexuais, ao estresse, 
ao cansaço e a dor durante a relação sexual. Em relação à alteração na fase de excitação, o 
grande problema está relacionado ao déficit ou ausência de lubrificação na relação sexual.

Durante a amamentação os baixos níveis de esteróides sexuais também podem 
contribuir para a diminuição do interesse sexual e para a falta ou diminuição importante 
da lubrificação vaginal. Esse aspecto deve ser conversado com o parceiro para que esse 
entenda que não significa falta de desejo da mulher e, assim, não seja concebido um 
sentimento de culpa em meio a tantas outras questões emocionais. 

Outros fatores relacionados à amamentação como por exemplo a possível ejeção 
de leite com o estímulo mamilar durante o intercurso sexual podem gerar constrangimentos 
ao casal e dificultar o retorno às atividades sexuais. Por outro lado, alguns aspectos 
relacionados à amamentação podem ser positivos para as atividades sexuais, como por 
exemplo o aumento do volume das mamas e maior sensibilidade mamilar. (VETTORAZZI, 
Janete; MARQUES, Florence; HENTSCHEL, Heitor; RAMOS, José Geraldo Lopes; COSTA, 
Sergio H. Martins; BALDOTTI, Mariangela. Sexualidade e puerpério: uma revisão da 
literatura.)

A jornada de trabalho maior que 8h influencia negativamente o retorno das atividades 
sexuais no puerpério, isso ocorre devido à divisão de papéis de mãe, mulher e profissional  
que pode impossibilitar a mulher de estar totalmente entregue no momento da relação.

Por fim, o puerpério não é visto socialmente como um momento propício para a 
prática de relações sexuais, esse período é também cercado de mitos e crenças populares 
que não contribuem para uma vivência sexual saudável. Entretanto, algumas questões 
como a qualidade da vida sexual prévia e o grau de intimidade do casal, interferem de 
maneira importante na forma como será  conduzido o retorno das atividades sexuais.

Além disso, o novo papel social de mãe, torna a figura materna dessexualizada o que 
contribui para que a mulher passe por mudanças em seu estado emocional. As disfunções 
sexuais, apesar de poderem se originar de maneira orgânica, são agravadas por estados 
emocionais diversos. Sendo assim, as mudanças psíquicas do puerpério podem trazer 
à tona na vida da mulher, questões com as quais ela nunca havia lidado antes. Todos 
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esses aspectos contribuem para o surgimento ou agravamento de uma disfunção sexual 
que, quando instalada, compromete ainda mais o estado emocional da puérpera uma vez 
que, não conseguindo manter uma boa relação com seu companheiro, sente-se incapaz e 
frustrada. Esses múltiplos fatores geram um ciclo vicioso que deve ser quebrado em algum 
momento, para que a intimidade e a vida sexual sejam retomadas. 

CONCLUSÃO
Conclui-se que as disfunções sexuais no puerpério são um assunto de extrema 

importância mas infelizmente ainda negligenciado pela maioria dos médicos. A paciente, 
por fim, não tem a devida instrução, o que gera uma situação sem resolução. Somado 
a isso, têm-se a grande quantidade de hormônios envolvidos durante uma gestação e 
pós-parto, além de todas as mudanças circunstanciais na vida da mãe e de sua nova 
família. Conclui-se, também, a importância de boas relações maternas com a sua rede de 
apoio, incluindo a figura paterna ou qualquer outra ajuda existente, para que se minimize 
os efeitos das disfunções sexuais no puerpério. 
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