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APRESENTAÇÃO
O ano de 2020 iniciou marcado pela pandemia da COVID-19 [Coronavirus Disease 

2019], cujo agente etiológico é o SARS-CoV-2.  Desde a gripe espanhola, em meados de 
1918, o mundo não vivia uma crise sanitária tão séria que impactasse profundamente todos 
os segmentos da sociedade. O SARS-CoV-2 trouxe múltiplos desafios, pois pouco se sabia 
sobre suas formas de propagação e ações no corpo humano, demandando intenso trabalho 
de Pesquisadores(as) na busca de alternativas para conter a propagação do vírus e de 
formas de tratamento dos casos. 

No Brasil, a doença tem se apresentado de forma desfavorável, com elevadas taxas 
de contaminação e de mortalidade, colocando o país entre os mais atingidos. Em todas 
as regiões, populações têm sido acometidas, repercutindo impactos sociais, sanitários, 
econômicos e políticos. Por se tratar de uma doença nova, as lacunas de informação e 
conhecimento ainda são grandes, sendo que as evidências que vão sendo atualizadas quase 
que diariamente, a partir dos resultados das pesquisas. Por isso, as produções científicas 
são cruciais para melhor compreender a doença e seus efeitos, permitindo que se pense 
em soluções e formas para enfrentamento da pandemia, pautando-se na cientificidade. 
Reconhece-se que a COVID-19 é um evento complexo e que soluções mágicas não 
surgirão com um simples “estalar de dedos”, contudo, mesmo diante desta complexidade 
e com os cortes de verbas e ataques de movimentos obscurantistas, os(as) Cientistas e as 
universidades brasileiras têm se destacado neste momento tão delicado ao desenvolverem 
desde pesquisas clínicas, epidemiológicas e teóricas, até ações humanitária à população. 

Reconhecendo que, para entender a pandemia e seus impactos reais e imaginários 
no Brasil, devemos partir de uma perspectiva realista e contextualizada, buscando 
referências conceituais, metodológicas e práticas, surge a proposta deste livro. A obra 
está dividida em diversos volumes, elencando-se resultados de investigações de diversas 
áreas, trazendo uma compreensão ampliada da doença a partir de dimensões que 
envolvem alterações moleculares e celulares de replicação do vírus; lesões metabólicas 
que afetam órgãos e sistemas corporais; quadros sintomáticos; alternativas terapêuticas; 
efeitos biopsicossociais nas populações afetadas; análise das relações das sociedades nas 
esferas culturais e simbólicas.

Destaca-se que esta obra não esgota a discussão da temática [e nem foi pensada 
com esta intenção], contudo, avança ao permitir que os conhecimentos aqui apresentados 
possam se somar às informações já existentes sobre a doença. Este material é uma rica 
produção, com dados produzidos por diversos(as) Pesquisadores(as) de regiões diferentes 
do Brasil.

Sabemos o quão importante é a divulgação científica e, por isso, é preciso evidenciar 
a qualidade da estrutura da Atena Editora, que oferece uma plataforma consolidada e 
confiável para os(as) Pesquisadores(as) divulgarem suas pesquisas e para que os(as) 



leitores(as) tenham acesso facilitado à obra, trazendo esclarecimentos de questões 
importantes para avançarmos no enfrentamento da COVID-19 no país.

Luís Paulo Souza e Souza
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RESUMO: O SARS‐CoV‐2 é o vírus responsável pela nova doença de coronavirus 
(COVID‐19). Por se tratar de uma doença recente, existem preocupações e questionamentos 
acerca de suas consequências para gestantes e fetos, sobre o manejo clínico adequado da 
díade mãe-filho e sobre a transmissibilidade da doença aos recém-nascidos e lactentes via 
amamentação. Este estudo objetiva verificar a viabilidade da manutenção do aleitamento 
materno em casos de mães suspeitas ou confirmadas com a COVID-19. Foram analisados 
32 estudos selecionados nas bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde e, como 
resultado, 84,8% recomendam a manutenção do aleitamento materno. Ainda que haja poucos 
estudos sobre a díade materno-infantil em casos da doença, há fortes recomendações para 
a manutenção do aleitamento materno, tendo em vista a falta de evidências científicas que 
confirmem a transmissão da doença pelo leite materno e os benefícios gerados por essa 
prática. No entanto, é necessário que medidas de controle de infecção sejam tomadas 
durante a amamentação. 
PALAVRAS - CHAVE: Aleitamento materno; Coronavirus; COVID-19. 

INTEGRATIVE REVIEW: SHOULD BREASTFEEDING BE MAINTAINED IN 
CASES OF COVID-19?

ABSTRACT: SARS-CoV-2 is the virus responsible for the new coronavirus infection 
(COVID-19). Like every novel disease, COVID-19 raises many questions and major concerns 
about the possible consequences for pregnant women and fetuses, the appropriate clinical 
management of the mother-child dyad and the transmissibility to newborns and infants through 
breastfeeding. This study aims to verify whether it is safe to maintain breastfeeding for mothers 
with suspected or diagnosed COVID-19. 32 studies selected in the PubMed and Virtual 
Health Library databases were analyzed and, as a result, 84.8% recommend maintaining 
breastfeeding. Although there are few studies on the maternal and child dyad in cases of the 
disease, there are strong recommendations for the maintenance of breastfeeding, in view 
of the lack of scientific evidence to confirm the transmission through breast milk and the 
benefits offered by this practice. However, infection control measures must be taken during 
breastfeeding.
KEYWORDS: Breast feeding; Coronavirus; COVID-19. 

1 |  INTRODUÇÃO 
O coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS‐CoV‐2) é o vírus 

responsável pela nova doença de coronavírus, a COVID‐19. Esta possui uma alta taxa 
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de contágio e suas principais manifestações são febre, tosse, fadiga e mialgia, podendo 
apresentar-se, também, de modo assintomático. Em um número menor de pacientes, foi 
relatada a ocorrência de complicações, como síndrome respiratória aguda grave, sepse e 
falência múltipla de órgãos (FERNÁNDEZ-CARRASCO, et. al, 2020; RAJEWSKA et al., 
2020; VERMA et al., 2020; WANG, 2020). 

Por se tratar de uma doença recente, existem muitas lacunas a serem preenchidas. 
Há uma forte preocupação sobre as consequências da COVID-19 para gestantes e fetos, 
além de existirem questionamentos sobre o manejo clínico adequado da díade mãe-filho 
e sobre a transmissibilidade da doença aos recém-nascidos e lactentes via amamentação 
(DAVANZO, et. at; 2020).

A transmissão vertical do vírus não foi confirmada ou negada até o presente 
momento. O aleitamento materno (AM) vem sendo conduzido de acordo com consensos de 
especialistas e relatos de experiências hospitalares (DURAN et al., 2020). Para definir sua 
manutenção ou suspensão, são levados em conta os benefícios promovidos pelo AM e os 
prejuízos causados pela interrupção deste; as experiências com infecções virais anteriores 
(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus – SARS-CoV e Middle East respiratory 
syndrome coronavirus – MERS-CoV) e os estudos clínicos atuais, que ainda são escassos 
(LANG, ZHAO, 2020; STUEBE, 2020). 

Diante deste cenário, através de uma revisão da literatura, o presente estudo 
objetivou verificar a viabilidade da manutenção do AM em casos de mães suspeitas ou 
confirmadas com a COVID-19.  

2 |  METODOLOGIA
Foram analisadas produções publicadas até 06 de agosto de 2020 nas bases de dados 

PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores “Breastfeeding”, 
“COVID-19” e “Coronavirus”, mediante consulta ao DeCS (Descritores em Ciências da 
Saúde) e MeSH (Medical Subject Headings). Foram incluídos estudos originais, revisões, 
relatos de casos, notas técnicas e orientações de sociedades de especialidade médicas 
que estabeleceram um desfecho sobre a manutenção do aleitamento materno em casos 
de mães suspeitas ou confirmadas com a COVID-19. Cartas e editoriais foram excluídos, 
sendo selecionadas ao final 32 referências. 

3 |  RESULTADOS
Considerando os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionadas 32 referências 

(Quadro 1), todas relativas ao ano de 2020. Dentre estas há revisões de literatura 
integrativas e revisões sistemáticas (40,6%); consenso de especialistas, notas técnicas e 
pareceres de sociedades médicas (31,3%) relatos de casos (12,5%); relatos de experiência 
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(9,4 %) e estudos clínicos (6,25%). Há produções provenientes do Brasil (10), Europa (8), 
Estados Unidos (7), Ásia (5) e Oceania (2).

Em 27 estudos (84,4%) a manutenção do AM é recomendada (de forma direta ou 
indireta), mesmo a mãe sendo suspeita ou positiva para COVID-19, enquanto em outros 
cinco (15,6%), a orientação é de suspensão. Além disso, dentre os que recomendam 
manter o AM, em 14 (43,8%) recomendou-se a expressão do leite materno (LM) para 
amamentação indireta nos casos de mães debilitadas pela infecção ou que não estejam 
confortáveis para promover o AM. Outros 9,4% (3) aconselharam a expressão de LM para 
uso imediato em casos em que a mãe é positiva para COVID-19, a fim de evitar o contato 
entre mãe e recém-nascido/lactente. Por fim, alguns (2) ainda orientam a coleta e reserva 
do LM para posterior utilização ao período de isolamento da mãe infectada e do recém-
nascido/lactente. A realização de medidas protetivas e de higiene durante o AM e a coleta 
de LM foram indicadas em 84,4% dos estudos. 

Ainda, foi relatado em três artigos (9,4%) a presença de anticorpos contra SARS-
COV-2 em análise amostral de LM. Dois relatos de caso (6,3%) evidenciaram a presença 
de antígenos virais de SARS-COV-2 no LM. 
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Quadro 1: Detalhamento das informações obtidas através das publicações analisadas na 
revisão integrativa da literatura sobre aleitamento materno e COVID-19 

Fonte: Produzida pelos autores (2020)
* Todas as referências encontradas foram publicadas no ano de 2020.

4 |  DISCUSSÕES 
O AM precoce e exclusivo possui diversos benefícios, dentre eles, a transferência 

direta de anticorpos e fatores imunológicos e o estabelecimento de contato pele a pele entre 
mãe e recém-nascido. Estes contribuem para o fortalecimento de vínculos, diminuição do 
estresse e redução da morbidade e mortalidade da díade mãe-filho (HAN et al., 2020; 
STUEBE, 2020).

No que diz respeito à Covid-19 e à transferência de anticorpos pelo LM, foram 
encontrados três artigos relatando a presença de anticorpos contra antígenos do SARS-
COV-2 em amostras de LM (DAVANZO et al., 2020; FERNÁNDEZ-CARRASCO ET AL., 
2020; MALLADA et al., 2020). Tal fato corrobora a importância da manutenção do AM 
mesmo em mães suspeitas ou confirmadas com Covid-19 e reforça o valor protetivo do 
LM, levantando discussões acerca da possibilidade de proteção ou redução do impacto da 
infecção em recém-nascidos e lactentes que mantiveram o AM, mesmo em casos de mãe 
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positivada para a doença (TRAN et al., 2020).
Além do mais, o argumento preponderante para a suspensão do AM é a 

possibilidade da passagem de antígenos virais para o LM. Contudo, estudos clínicos que 
analisam a presença de SARS-COV-2 no LM são escassos e possuem amostragem pouco 
significativa. O principal estudo clínico citado até então, com análise de seis amostras 
de LM provenientes de mães com resultado positivo para COVID-19 pelo teste Reverse 
Transcription - Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), obteve resultado negativo para 
Covid-19 em todas as amostras de LM (ABDOLLAPOUR et al., 2020). 

Outro estudo, uma coorte produzida por Salvatore et al. (2020), analisou por meio de 
RT-PCR recém-nascidos em AM (mediante medidas de proteção e higiene) por puérperas 
positivadas para Covid-19. Foram analisadas amostras de esfregaços nasofaríngeos dos 
recém-nascidos 24 horas após o parto (n = 82), aos 5-7 dias de vida (n = 79) e aos 14 dias 
de vida (n = 72). Nenhuma das amostras obteve resultado positivo. 

Em contrapartida, dois relatos de caso analisados confirmaram, por meio de RT-PCR, 
a presença de RNA SARS-COV-2 no LM de duas mães infectadas (TAM et al., 2020, WU et 
al., 2020). Contudo, ambos os estudos foram publicados sem revisão por pares e possuem 
metodologia e coleta da amostra pouco detalhadas, levantando a questão de uma possível 
contaminação horizontal da amostragem analisada. Em um deles, foram coletadas novas 
amostras do LM positivado e, após análise por RT-PCR, estas apresentaram resultado 
negativo para SARS-COV-2 (WU et al., 2020), evidenciando ainda mais a fragilidade 
desses estudos.

Portanto, no que diz respeito ao AM e à Covid-19, entende-se como uma das 
principais preocupações atuais a possibilidade da contaminação horizontal de recém-
nascidos e lactentes. É recomendado de forma contundente por órgãos de saúde e 
sociedades médicas que mães suspeitas ou positivadas para Covid-19 adotem medidas 
voltadas para a redução da transmissão viral e, assim, limitem o risco de contágio durante 
o AM. As principais recomendações são sobre o uso de máscara durante AM e contato com 
o filho; lavagem prévia das mãos antes de tocar o recém-nascido/lactente ou extrair o LM 
e limpeza e esterilização dos objetos utilizados e das superfícies tocadas frequentemente, 
promovendo, assim, a manutenção do AM de forma segura (BRASIL, 2020; NETO, 2020; 
SBP, 2020c). 

Grande parte dos estudos também orientam que, nos casos em que a mãe estiver 
debilitada, incapacitada de realizar o AM diretamente e/ou não se sentir segura em promover 
o AM, seja realizada a extração do LM, com as devidas medidas de segurança, para que 
o mesmo possa ser oferecido ao recém-nascido/lactente por meio de pessoa saudável e 
previamente treinada (BRASIL, 2020; CHEEMA et al., 2020; IESMP, 2020).
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5 |   CONCLUSÃO
Ainda que haja poucos estudos sobre a díade mãe-filho em casos de COVID-19, 

há fortes recomendações para a manutenção do AM, tendo em vista a falta de evidências 
científicas que confirmem a transmissão da doença pelo LM e os benefícios gerados por 
essa prática, tanto para a mãe quanto para os recém-nascidos e lactentes. No entanto, é 
necessário que medidas de controle de infecção sejam tomadas durante a amamentação, 
considerando o risco de contaminação horizontal da criança. Também destaca-se que 
evidências apontam o leite materno como fator de proteção à doença devido a passagem 
de anticorpos aos recém-nascidos e lactentes. Assim, torna-se evidente a suma importância 
da realização de pesquisas que possam comprovar essa função e ofereçam, com maior 
grau de evidências científicas, orientações sobre manejo adequado da amamentação em 
tempos de COVID-19. 
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