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APRESENTAÇÃO
No mês de dezembro de 2019 um surto em Wuhan na China com 270 casos e 6 

mortes foi identificado, chegando à em Seattle, no Estado de Washington, e confirmado pelo 
Centro de Controle de Doenças dos EUA no mês de janeiro de 2020. O vírus em questão, 
surgido em Wuhan é um novo Coronavírus, chamado SARS-CoV-2, que é transmitido entre 
humanos e causa doenças respiratórias, e já alterou o curso da história mundial com as 
taxas de infecção e mortalidade em todo o globo.

No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto 
do Coronavírus como uma emergência de saúde pública global, o que implica uma 
ação coordenada entre os países. Desde então políticas de saúde púbica emergenciais 
começaram a ser tomadas no sentido de aplacar ao máximo os efeitos da nova pandemia. 

O primeiro caso de Coronavírus no Brasil teve diagnóstico molecular confirmado no 
dia 26 de fevereiro de 2020 pela equipe do Adolfo Lutz, e desde então, estratégias para 
o entendimento dos mecanismos de replicação viral e para o diagnóstico/ tratamento tem 
sido buscadas a todo instante.

O surgimento da pandemia causada pelo novo Coronavírus demonstrou a 
importância e a necessidade de novas ferramentas para criação de vacinas, medicamentos 
farmacêuticos com ação efetiva contra o vírus, políticas de higiene, assepsia e controle de 
enfermidades causadas por microrganismos como os vírus.

Nesta obra aqui apresentada, pretendemos levar até o nosso leitor os conceitos 
e dados mais atuais e relevantes possíveis relacionados ao novo Coronavírus. Sabemos 
que estamos no meio de todo um processo, portanto novos estudos e ensaios poderão 
surgir, e isso nos encoraja a publicar este volume acreditando que novos poderão surgir 
com novos dados e respostas as quais ainda não temos. Principalmente nesse contexto, 
divulgação científica de dados minuciosos e revisados é muito relevante, por isso mais uma 
vez parabenizamos a Atena Editora pela iniciativa.

Desejo a todos uma ótima leitura!

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: Introdução: O pré-natal garante uma 
gestação segura para a genitora e o nascimento 
de um recém-nascido saudável, à vista disso, 
atualmente vivenciamos uma pandemia 
global de COVID-19, com rápida taxa de 
transmissibilidade, que vulnerabiliza entre demais 
grupos, as gestantes, sendo necessário analisar 
a situação dessas e a assistência promovida 
nesse contexto. Objetivo: identificar na literatura 
as principais recomendações adotadas na 
assistência ao pré-natal em meio à pandemia de 
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COVID-19. Metodologia: Revisão narrativa da literatura realizada no mês de junho de 2020, 
via CAPES, nas bases MEDLINE e LILACS, utilizando como descritores “prenatal care” e 
“COVID-19”, com uso do operador booleano AND. Encontraram-se 13 artigos, destes, foram 
incluídos 8 que atendiam a finalidade do estudo e 5 foram excluídos por estarem incompletos 
ou indisponíveis para download. Resultados: Recomenda-se instituir triagem para sintomas 
respiratórios e fatores de risco, assim como, resguardar a prevenção de aglomerações e 
práticas de higiene, rastreando e isolando no domicilio os casos suspeitos. A triagem pré-
natal não invasiva é uma alternativa a ser considerada, realizando monitoramento do feto em 
intervalos de quatro semanas, do volume de líquido amniótico e Doppler da artéria umbilical. 
Gestantes com diagnóstico estabelecido, mas assintomáticas ou com sintomas leves, devem 
adiar a realização de exames fetais até a infecção ser resolvida. Diante disso, como alternativa 
para continuidade da assistência, surgem os modelos de telessaúde, drive-through e visitas 
domiciliares. Conclusão: Foi possível identificar a importância da continuidade das consultas 
de pré-natal, a promoção de informações, como também, subsidiar possíveis esclarecimentos 
aos questionamentos e anseios que podem afligir as gestantes em tempos de pandemia. 
Salienta-se que tais medidas podem ser alteradas de acordo com o desenvolvimento de 
novos estudos, porém até o momento, estas ações devem ser priorizadas na garantia da 
assistência materno-fetal.
PALAVRAS - CHAVE: Cuidado Pré-Natal. Enfermagem obstétrica. Infecções por coronavírus. 

PRENATAL CARE IN TIMES OF PANDEMIC
ABSTRACT. Introduction: Prenatal care ensure a safe pregnancy for the genitor and the 
birth of a healthy newborn, in view of this, we are currently experiencing a global pandemic 
of COVID-19, with a rapid rate of transmissibility, which makes pregnant women vulnerable 
among other groups, and it is necessary to analyze their situation and the assistance promoted 
in this context. Objective: identify in the literature the main recommendations adopted in 
prenatal care in the midst of the COVID-19 pandemic. Methodology: A narrative review of 
the literature carried out in June 2020, via CAPES, at the MEDLINE and LILACS bases, 
using as descriptors “prenatal care” and “COVID-19”, using the Boolean operator AND. There 
were 13 articles, 8 were included that met the purpose of the study and 5 were excluded 
because they were incomplete or unavailable for download. Results: It is recommended to 
institute screening for respiratory symptoms and risk factors, as well as to safeguard the 
prevention of agglomerations and hygiene practices by screening and isolating suspicious 
cases at home. Non-invasive prenatal screening is an alternative to be considered, performing 
fetal monitoring at four-week intervals of the volume of amniotic fluid and Doppler of the 
umbilical artery. Pregnant women with an established diagnosis but asymptomatic or with 
mild symptoms should postpone fetal examinations until the infection is resolved. In view of 
this, as an alternative for continuity of care, models of telehealth, drive-through and home 
visits appear. Conclusion: It was possible to identify the importance of continuity of prenatal 
consultations, the promotion of information, as well as to subsidize possible clarifications to 
the questions and desires that can afflict pregnant women in times of pandemic. It is stressed 
that such measures may be altered according to the development of new studies, but so far, 
these actions should be prioritized in ensuring maternal-fetal care.
KEYWORDS: Prenatal Care. Obstetric Nursing. Coronavirus infections.
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1 | INTRODUÇÃO
A realização do pré-natal é fundamental na prevenção e detecção precoce de 

patologias tanto maternas quanto fetais, permitindo um desenvolvimento saudável do 
bebê e reduzindo os riscos da gestante. Uma assistência de qualidade possibilita redução 
da morbimortalidade materna e infantil através da identificação de riscos potenciais à 
gestação, identificados por um profissional capacitado, seja médico ou enfermeiro, fazendo 
orientações e encaminhamentos conforme cada período gestacional (TOMASI et al., 2017).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza no mínimo seis consultas 
intercalas pelos profissionais supracitados, nestas, é essencial a avaliação da gestante e do 
desenvolvimento do feto, os profissionais devem fazer orientações sobre os desconfortos 
que podem ocorrer comumente neste período, proceder condutas de avaliação, realizar 
exames, imunizações e inúmeros cuidados que devem ser implementados visando a 
promoção da saúde do binômio mãe-filho (SILVA; PRATES, 2020).

Diante da pandemia da doença COVID-19, a qual apresenta como agente etiológico 
o vírus SARS-CoV-2, com alta e rápida taxa de transmissibilidade, que vulnerabiliza entre os 
demais grupos, as gestantes, sendo necessário analisar a situação dessas e a assistência 
promovida nesse contexto (ESTRELA, et al., 2020).

Em casos de infecções, as gestantes podem apresentar sintomatologia leve, na 
maior parte das vezes, com a presença de febre e tosse normalmente seca, entretanto, 
existem outros sintomas que podem surgir tais como: congestão nasal, dispneia, fadiga 
e diarreia. Nota-se ainda, que os casos podem ser agravados e assim incidir a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG). Dessa forma, a OMS classificou as gestantes como 
grupo de risco para infecção por COVID-19 em abril de 2020 (ZAIGHAM; ANDERSSON, 
2020).

Nesse sentido, justifica-se o presente estudo pela relevância da temática, dada a 
pandemia instaurada e as complicações que podem emergir para a genitora e o concepto, 
já que estes necessitam de atenção sistematizada, coordenada e de qualidade no pré-
natal, bem como, tange a possibilidade de contribuição para suscitar dúvidas com relação 
à temática. Objetiva-se, portanto, identificar na literatura as principais recomendações 
adotadas na assistência ao pré-natal em meio à pandemia da COVID-19.

2 | METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão narrativa da literatura de caráter descritivo. Segundo Brum 

et al (2015), esse tipo de estudo possui delineamento amplo e se propõe a descrever 
acerca de certos assuntos, analisando e interpretando a produção científica existente, 
favorecendo a identificação da natureza da produção e subsidiando a realização de novos 
estudos. 

A busca nas bases de dados foi realizada no período de junho de 2020, via portal 
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da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nas bases 
MEDLINE e LILACS, utilizando como descritores “prenatal care” e “COVID-19” com uso do 
operador booleano AND. Para inclusão dos artigos optou-se pelos critérios de inclusão: 
trabalhos nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, disponível em formato eletrônico 
nas bases supracitadas e publicados durante o ano de 2020. 

Justifica-se esse recorte temporal, pelo fato da pandemia da COVID-19 tomar uma 
proporção global no ano de 2020 e grande parte da produção cientifica ser intensificada 
e desenvolvida à vista disso. Como critério de exclusão utilizou-se: estudos que não 
respondessem à questão de pesquisa. Diante disso, encontraram-se 13 artigos, oito em 
inglês, quatro em português e um em espanhol. Incluíram-se 8 artigos que atendiam a 
finalidade do estudo, após a seleção desses estudos, seguiram-se os seguintes passos: 
leitura exploratória, leitura seletiva e análise das orientações acerca da assistência ao 
pré-natal. As informações foram organizadas através de quadro analítico composto pelos 
estudos elegíveis selecionados.

3 | RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram analisados oito artigos, os quais estão apresentados em síntese na Tabela 

1, caracterizados em relação aos dados de identificação do título, autores, periódico e ano, 
tipo de estudo, idioma e à base em que a publicação foi encontrada.
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Tabela 1. Quadro analítico das publicações selecionadas que corroboram com o objeto de 
estudo, Crato, Ceará, Brasil, 2020.

De acordo com a Portaria n° 1459/2011 que institui a Rede Cegonha, organizar 
a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantia do acesso, acolhimento, 
resolutividade e redução da mortalidade do binômio mãe-filho é um dos objetivos a serem 
implementados. Esta rede deve ser preservada e incentivada a suprir as necessidades 
assistenciais às gestantes, puérperas e recém-nascidos mesmo diante à pandemia da 
COVID-19, sendo necessária a implementação de medidas que reduzam a exposição 
destes a condições que comprometam o bem-estar materno fetal (BRASIL, 2020a).

Diante das recomendações preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS) (2020), 
quanto à continuidade das consultas de pré-natal em meio à pandemia, deve-se instituir 
triagem para sintomas respiratórios e fatores de risco, assim como, resguardar a prevenção 
de aglomerações e práticas de higiene, sendo essencial também o rastreio e isolamento 
domiciliar em casos suspeitos de síndrome gripal. 
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Corroborando a essa nota, a OMS recomenda o monitoramento cuidadoso de 
pacientes com histórico epidemiológico de contato com indivíduos infectados. As gestantes 
devem ser instruídas a relatar aos profissionais responsáveis pela sua assistência, o 
surgimento de sinais e sintomas respiratórios comuns, como tosse seca, coriza, cansaço 
e febre, característicos da infecção por COVID-19, essas mulheres devem ser testadas e 
tratadas como infectadas até que os resultados dos exames sejam revelados (LAMBELET 
et al., 2020).

Segundo o algoritmo para avaliação e gerenciamento das parturientes sintomáticas, 
elaborado pelo Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia (CAOG), existem três 
categorias de risco: baixo, moderado e elevado. Assim, para gestantes com sintomas leves 
e sem comorbidades dar-se a classificação de baixo risco, essas devem ser informadas 
a manterem isolamento domiciliar, já aquelas com problemas obstétricos, comorbidades 
ou incapacidade de cuidar de si, elenca-se a classificação de risco moderado, o qual 
deve ser analisado a nível ambulatorial (COLÉGIO AMERICANO DE OBSTETRÍCIA E 
GINECOLOGIA, 2020). 

Gestantes assintomáticas devem ter seu atendimento preservado, visando à 
continuidade de condutas terapêuticas à atenção da mulher, ao bebê e a família, prevenindo 
o surgimento de complicações. As genitoras que apresentam síndrome gripal deverão ter 
seus procedimentos eletivos adiados por 14 dias, e ser realizado atendimento em local 
isolado, quando necessário (BRASIL, 2020b). 

A contaminação por SARS-CoV-2 na gravidez pode aumentar o risco de 
prematuridade ou com restrição de crescimento. Portanto, em muitos casos a triagem pré-
natal não invasiva é uma alternativa a ser considerada, recomendando-se o monitoramento 
do feto em intervalos de quatro semanas, além da monitoração do volume de líquido 
amniótico e a realização do Doppler da artéria umbilical. Gestantes assintomáticas ou que 
apresentam sintomas leves, devem adiar a realização de exames fetais até a infecção ser 
resolvida (DEPREST et al., 2020).

Segundo Mullins (2020), 47% das gestantes diagnosticadas com COVID-19 tiveram 
seus partos pré-termo, onde a maior parte ocorreu após 36 semanas de gestação, sendo 
relatado sofrimento fetal em alguns casos, indicando a importância do monitoramento 
continuo destas nas consultas de pré-natal, assim como, durante internamento hospitalar 
para que sejam minimizados riscos de complicações em tal período (MULLINS et al., 2020).

Atualmente, as diretrizes recomendam 12 a 14 visitas pré-natais mesmo diante 
a pandemia, no entanto, como há alto risco de contaminação do vírus, essas visitas 
costumam sofrer grandes atrasos. Como alternativa para continuidade dessa assistência, 
surge o modelo de telessaúde, o qual representa uma medida para aperfeiçoar os cuidados 
e minimizar o risco de exposição às gestantes no pré-natal, fazendo uso das especialidades 
médica com o distanciamento físico adequado por meio das consultas virtuais (AZIZ et al., 
2020).
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Outra alternativa desenvolvida e utilizada como modelo de assistência pré-natal, 
é o drive-through, onde as gestantes permanecem em seus automóveis enquanto são 
avaliadas pelo profissional de saúde, nessas situações são realizados procedimentos que 
na telessaúde não seria possível, como aferição de pressão arterial, avaliação de distúrbios 
hipertensivos na gravidez, avaliação da frequência cardíaca fetal e acompanhamento da 
ultrassonografia, bem como possível interação entre paciente e profissional de saúde 
(TURRENTINE et al., 2020).

Estratégias locais também podem ser implementadas para facilitar a reavaliação 
frequente dos possíveis sintomas e queixas apresentados pelas gestantes, como a 
realização de visitas domiciliares, de modo a não expor a comunidade, assim como através 
de contatos telefônicos (BRASIL, 2020a).

Por fim, de acordo com a Secretaria de Saúde de Honduras (2020), orientações 
devem ser reforçadas às gestantes quanto às medidas de prevenção da doença e a 
importância do agendamento precoce das consultas, já que os atendimentos poderão ser 
reduzidos para que haja menor exposição das mesmas. A importância do isolamento em 
casos suspeitos ou confirmados são fundamentais, garantindo o esclarecimento diante das 
dúvidas referidas pela gestante neste período e fornecendo a continuidade da assistência 
ao binômio (TEGUCIGALPA, 2020).

4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante o desenvolvimento do estudo, foi possível identificar a importância da 

continuidade das consultas de pré-natal, a promoção de informações ao público em questão, 
como também, subsidiar possíveis esclarecimentos aos questionamentos e anseios que 
podem afligir as gestantes em tempos de pandemia, sendo necessário o desenvolvimento 
e implementação de medidas alternativas para a continuidade da assistência. 

Ressalta-se a importância da avaliação periódica das gestantes que são 
classificadas sintomáticas e assintomáticas com a infecção da COVID-19, visto que não há 
evidências científicas que confirmem ou refutem a existência de reações adversas neste 
período, podendo-se existir a possibilidade de transmissão vertical da doença. É importante 
salientar também, que tais medidas podem ser alteradas de acordo com o desenvolvimento 
de novos estudos, porém até que surjam novos questionamentos, estas ações devem ser 
priorizadas na garantia da assistência materno-fetal.
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