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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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de gestantes que, por serem portadoras de alguma doença, sofrerem algum agravo ou 
desenvolverem problemas, apresentam maiores probabilidades de evolução desfavorável, 
tanto para o feto como para a mãe. Para uma atuação eficiente da equipe de enfermagem, 
visando à identificação dos problemas que possam resultar em maiores danos à saúde das 
mulheres e/ou seus filhos, é necessária a utilização de instrumentos discriminadores no 
processo de recomendar, gerar e fornecer cuidados de maneira diferenciada. O trabalho 
possui por objetivo descrever experiência acadêmica, sobre a importância da classificação 
de risco gestacional em uma Unidade Básica de Saúde do município de Cacoal. O estudo 
realizado é de abordagem qualitativo-descritiva, sob a forma de relato de experiência. 
Para o desenvolvimento das atividades, durante as consultas, na coleta de dados, realiza-
se perguntas direcionadas sobre condições pessoais, sociodemográficas, antecedentes 
obstétricos e riscos atuais para a gravidez, dessa forma, é possível identificar os riscos e 
prevenir os agravos. As perguntas que são pontuadas de acordo as respostas que varia de 1 
a 10 pontos, sendo: 10 ou + Pontos alto risco (Encaminhamento imediato ao serviço de Alto 
Risco), 5 a 9 pontos médio risco (Acompanhamento na Atenção básica), até 4 pontos baixo 
risco (Acompanhamento na Atenção básica). A atividade propiciou-se ao grupo acadêmico, 
orientações de prevenção aos agravos de uma gestação de alto risco na unidade básica de 
saúde. 
PALAVRAS - CHAVE: risco gestacional, assistência, enfermagem. 

NURSING ASSISTANCE IN THE CLASSIFICATION OF GESTATIONAL RISK - 
EXPERIENCE REPORT

ABSTRACT: The gestation is a physiological phenomenon and therefore, its evolution is in 
most cases without interference. According to the Ministry of Health, there’s a small portion of 
pregnancy that, for being carriers of some disease, suffering some aggravated or developing 
problems, present more likely probabilities of unfavorable evolution, both for the fetus and for 
the mother. For an efficient performance of the nursing team, aiming to identify the problems 
that may result in greater damage to women’s health and/or their children, it is necessary to 
use discriminating instruments in the process of recommending and provide care of the basic 
gestational hazard unit of the Cacoal City. The study accomplished is qualitative-descriptive 
approach, under the form of experience. For the development of activities, during consultations, 
in the data collection, questions are directed on personal conditions, sociodemographics, 
obstetric pregnancy, and current risks for pregnancy, so it’s possible to identify the risk and 
prevent the aggravates. The questions that are scored according to the answers that vary 
from 1 to 10 points, which are 10 or + high risk points (accompanied in high risk) 5 to 9 middle 
points). Activity has propelled the academic group, prevention guidance to aggravated a high-
risk gestation in the basic health unit.
KEYWORDS: gestational risk, assistance, nursing.

INTRODUÇÃO
A gestação é processo fisiológico para reprodução humana, natural do organismo 

feminino, é uma experiência complexa com características diferentes para cada mulher. 
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Além dos aspectos biológicos, é um processo social que envolve o coletivo, mobilizando 
a família e o meio em que a mulher está inserida.  O estado gravídico transcorre sem 
intercorrências em grande parte dos casos, podendo implicar em alterações que geram risco 
de vida materna e fetal, na maioria das vezes estão relacionados a doenças preexistentes 
ou intercorrências na gravidez por causas orgânicas, biológicas, químicas, ocupacionais 
e condições sociodemográficas (CARVALHO. 2018; GARCIA. 2017; ENRRICO. 2017; 
RODRIGUES. 2016).

O acolhimento constitui uma relação de confiança entre usuárias e profissionais, 
otimizando a assistência e garantindo o sucesso dos procedimentos realizados. Para 
atender às necessidades de saúde e diminuir os riscos de morte materna e fetal, a 
classificação de risco atua como um processo dinâmico, identificando as mulheres que 
precisam de tratamento imediato de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde 
ou grau de sofrimento apresentado. A gravidez de alto risco é definida quando existe uma 
probabilidade de resultados adversos para gestante ou feto, sendo preconizado a avaliação 
de riscos clínicos e obstétricos a cada consulta. No Brasil, o processo gravídico de alto risco 
é impreciso, associados geralmente a pressão arterial, infecções e diabetes gestacional, 
estas intercorrências correspondem pela morbidade, mortalidade materna e desfechos 
desfavoráveis perinatais (CARVALHO. 2018; ERRINCO. 2017). 

No Brasil, 20% das gestações são de alto risco, A mortalidade materna (MM), continua 
sendo um dos problemas de Saúde Pública, sendo uma das principais questões a serem 
enfrentadas. A atenção à saúde da mulher e no ciclo gravídico-puerperal é administrada 
pelo Programa de Humanização no Pré-Natal, Nascimento e Pela rede Cegonha, 
estratégia que visa acolher mulheres, guiada pela classificação de alto risco priorizando 
o atendimento àquelas em situações mais graves. Para redução de mortalidade materna 
torna-se necessário a detecção da gravidez em estágio inicial, o pré-natal feito no início das 
primeiras semanas, possibilita o detecção de possíveis intercorrências e preparação para o 
novo momento que se iniciasse (RODRIGUES. 2016; CARVALHO. 2018; ENRRICO. 2017; 
MORAES. 2019; GARCIA. 2017).

O enfermeiro é um profissional indispensável para o trabalho multiprofissional em 
saúde, responsável pela assistência de enfermagem em diferentes níveis de atenção, como 
realizar ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação. Destaca-se a consulta de 
pré-natal que permite a visualização dos problemas reais e potenciais a gestante, com isso, 
consegue-se elaborar o planejamento das ações dos cuidados necessários (RODRIGUES. 
2016, GARCIA. 2017).

METODOLOGIA
Trate-se de um estudo de abordagem qualitativo-descritivo, sob a forma de relato de 

experiencia. A experiencia ocorreu em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município 
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de Cacoal/ RO, no período de fevereiro á junho de 2019, no turno vespertino, de segunda-
feira à sexta-feira.

A população foi constituída por gestantes de todas as idades. Para o desenvolvimento 
das atividades durante as consultas de enfermagem na assistência ao pré-natal, nas 
coletas de dados, realizaram-se perguntas direcionadas sobre condições pessoais, 
sociodemográficas, antecedentes obstétricos e riscos atuais para a gravidez, dessa forma, 
é possível identificar os riscos e prevenir os agravos. 

As perguntas que são pontuadas de acordo as respostas que varia de 1 a 10 pontos, 
sendo: 10 ou + Pontos alto risco (Encaminhamento imediato ao serviço de Alto Risco), 5 
a 9 pontos médio risco (Acompanhamento na Atenção básica), até 4 pontos baixo risco 
(Acompanhamento na Atenção básica), o formulário possui 7 perguntas fechadas, dos 
critérios para encaminhamento para serviços Ambulatoriais de Gestação de Alto Risco, 
baseado nas publicações do MS: Manual Técnico Gestação de Alto Risco e Caderno de 
Atenção Básica Nº 32‐ Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco e Material Fundação SESP, 
sendo realizado o questionário em todas as consultas de pré-natal.

A atenção ao pré-natal é capaz de controlar os fatores de risco que levam ao 
agravamento da gestação e por permitir a detecção e o tratamento precocemente, 
favorecendo para um desfecho perinatal e materno eficaz.

RELATO DE EXPERIÊNCIA
A Condição Genética de cada gestante exige um protocolo de atendimento 

diferenciado, tendo em vista os fatores que correlaciona o risco preeminente a se desenvolver: 
pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, infecção urinaria, distúrbios da tireoide, entre outras 
Condições que mais afetam a gravidez. O estudo foi baseado na ficha de classificação de 
risco da gestante, o que propiciou ao profissional de Enfermagem o discernimento do grau 
da classificação de risco que gestante estar suscetível a se desenvolver. A anamnese é 
realizada por preenchimento de Checklist durante a consulta pré-natal, a análise é feita 
de forma descritiva e somativa dos conjuntos de fatores genéticos, socioeconômicos e 
psicológicos, que predispõem complicações no desenvolvimento embrionário e fetal. 

Essa Classificação tem a finalidade de detectar precocemente as variáveis suscetível 
da gravidez, de acordo com a especificidade fisiológica da mulher, cabível a intervenção de 
baixo, médio ou alto risco, no intuito de garantir a hemostasia metabólica que irá contribuir 
para o atendimento preconizado que cada grau exige, seja de nível de atenção básica 
ao atendimento especializado, contribuindo para redução  das taxas de morbimortalidade 
materno-infantil e ampliando o acesso de qualidade durante todo o período gestacional. 
Esse acompanhamento favorece medidas preventivas de acordo com as condições 
constatadas na classificação.

Pois é na consulta de enfermagem, que conseguimos envolver a gestante no 
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processo de produção de saúde, e assim, conseguimos aproximar-se de cada gestante, 
com muito respeito, e entendendo o seu meio social e familiar, de forma a conseguir um 
diálogo importante, sem julgamentos e com muita confiança e prevenção e individualidade 
da outra.

Todo esse processo contribuiu com o aprendizado dos acadêmicos para compreensão 
das diferenciações metabólicas que cada gestante pode desenvolver, podendo então 
minuciar os diagnósticos de enfermagem, enfatizando as intervenções que favoreçam à 
saúde da mãe e o desenvolver saudável do feto.

O estudo mostra a importância da realização da classificação de risco na fase 
gestacional, tendo em vista o percentual alto das complicações, a interação do profissional 
com a gestante, aonde a empatia contribui com a avaliação minuciosa, permitindo 
esclarecimento de dúvidas e orientações de medidas saudáveis.  A intervenção de 
enfermagem quando desempenhado de forma precoce, são possíveis diminuir as taxas 
dos distúrbios prejudiciais  para a  gestação.

CONCLUSÃO
Dentro do período gravídico podem ocorrer diversas intercorrências trazendo 

agravamentos a saúde da gestante e do feto, sendo assim, o acolhimento dos profissionais 
da enfermagem é muito importante, pois eles conseguem estabelecer, um acolhimento 
de confiança entre os usuários, otimizando a assistência e garantindo bom um bom 
atendimento nos procedimentos realizados.

A enfermagem tem um papel importantíssimo na classificação de risco gestacional, 
pois assim, que é confirmada a gestação da paciente, já é dada início a consulta de pré-natal 
onde é feita uma boa anamnese, Pois. Nessa avaliação, o enfermeiro investiga informações 
importantes como: idade, situação familiar, aceitação da gestação, avaliação nutricional, 
antecedentes obstétrico e entre outros, realizando a avaliação de risco gestacional inicial, 
onde é ele que vai nortear o profissional e dizer se será pré-natal habitual ou encaminhar 
para consulta no serviço de pré-natal de alto risco.
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