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APRESENTAÇÃO

Este e-book intitulado “Ciências da saúde: pluralidade dos aspectos que interferem 
na saúde humana” leva ao leitor um retrato da diversidade conceitual e da multiplicidade 
clínica do binômio saúde-doença no contexto brasileiro indo ao encontro do versado 
por Moacyr Scliar em seu texto “História do Conceito de Saúde” (PHYSIS: Rev. Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):29-41, 2007): “O conceito de saúde reflete a conjuntura 
social, econômica, política e cultural. Ou seja: saúde não representa a mesma coisa para 
todas as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da classe social. Dependerá de valores 
individuais, dependerá de concepções científicas, religiosas, filosóficas”.

Neste sentido, de modo a dinamizar a leitura, a presente obra que é composta por 
107 artigos técnicos e científicos originais elaborados por pesquisadores de Instituições 
de Ensino públicas e privadas de todo o país, foi organizada em cinco volumes: em seus 
dois primeiros, este e-book compila os textos referentes à promoção da saúde abordando 
temáticas como o Sistema Único de Saúde, acesso à saúde básica e análises sociais 
acerca da saúde pública no Brasil; já os últimos três volumes são dedicados aos temas de 
vigilância em saúde e às implicações clínicas e sociais das patologias de maior destaque 
no cenário epidemiológico nacional.

Além de tornar público o agradecimento aos autores por suas contribuições a este 
e-book, é desejo da organização desta obra que o conteúdo aqui disponibilizado possa 
subsidiar novos estudos e contribuir para o desenvolvimento das políticas públicas em 
saúde em nosso país. Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
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RESUMO: Introdução: Mesmo sendo um 
acontecimento fisiologicamente natural, no 
decorrer da gravidez é necessário que haja o 
acompanhamento de uma equipe multidisciplinar 
com o objetivo de reduzir as intercorrências 
nos períodos do pré-natal, parto, parto e 
puerpério. Com isso, é possível detectar sinais 
de alterações de maneira precoce, pois quanto 
maior for a assistência prestada, menor são 
os riscos de ocorrerem intercorrências ou 
complicações, auxiliando o reconhecimento 
dos diagnósticos, planejamento e realização 
dos cuidados necessários para a atenção à 
puérpera e ao bebê, evitando problemas como a 
depressão pós-parto (DPP). Objetivo: identificar 
a ocorrência de indicativo de depressão pós-parto 

em puérperas através de um estudo descritivo 
de revisão bibliográfica. Metodologia: Trata-se 
e de um estudo descritivo narrativa de revisão 
bibliográfica, com o intuito de proporcionar o 
conhecimento sobre a Depressão Pós-parto. 
Realizou-se uma busca de forma ampla através 
da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que 
hospeda bases de dados reconhecidas, assim 
foi possível realizar uma revisão integrativa 
da literatura na base de dados MEDLINE e 
LILACS, no mês de junho de 2021. Utilizando 
descritor indexado no sistema de Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS) fatores associados 
AND depressão pós-parto. Resultados: A partir 
da análise criteriosa dos estudos selecionados 
para a construção do presente artigo, foi 
possível elencar duas subcategorias para a 
apresentação dos resultados e discussão neste 
tópico, que foram elas: Conceito, caracterização 
e diagnóstico da depressão pós-parto e Fatores 
associados a depressão pós-parto. Conclusão: 
É necessário implementar intervenções a nível 
educacional, comportamental e social com o 
objetivo de prevenir a DPP desde o início da 
gestação estendendo até o período do puerpério, 
e ao mesmo tempo fornecer apoio às mães com a 
identificação precoce dos sintomas relacionados 
ao desenvolvimento da DPP, sendo necessário 
uma atenção mais criteriosa as mulheres que 
possuem fatores de risco.
PALAVRAS-CHAVE: Depressão pós parto; 
Cuidados multiprofissional; Fatores Associados.
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FACTORS ASSOCIATED WITH POSTPARTUM DEPRESSION AND THE 
IMPORTANCE OF MULTIPROFESSIONAL CARE

ABSTRACT: Introduction: Even though it is a physiologically natural event, during 
pregnancy it is necessary to monitor a multidisciplinary team in order to reduce complications 
in the prenatal, delivery, delivery and postpartum periods. With this, it is possible to detect 
signs of changes early, because the greater the assistance provided, the lower the risk of 
complications or complications, helping the recognition of diagnoses, planning and carrying 
out the necessary care for the care of the puerperal woman and the baby, avoiding problems 
such as postpartum depression (PPD). Objective: to identify the occurrence of indicative 
of postpartum depression in postpartum women through a descriptive study of literature 
review. Methodology: This is a descriptive narrative study of literature review, with the aim of 
providing knowledge about Postpartum Depression. A broad search was carried out through 
the Virtual Health Library (VHL), which hosts recognized databases, so it was possible to carry 
out an integrative literature review in the MEDLINE and LILACS databases, in June 2021. 
Using descriptor indexed in the Health Science Descriptors (DeCS) system associated factors 
AND postpartum depression. Results: From the careful analysis of the studies selected for 
the construction of this article, it was possible to list two subcategories for the presentation of 
results and discussion in this topic, which were: Concept, characterization and diagnosis of 
postpartum depression and Factors associated with baby blues. Conclusion: It is necessary 
to implement educational, behavioral and social interventions in order to prevent PPD from 
the beginning of pregnancy, extending to the postpartum period, and at the same time provide 
support to mothers with the early identification of symptoms related to the development of the 
PPD, requiring more careful attention to women who have risk factors.
KEYWORDS: Baby blues; Multiprofessional care; Associated Factors.

1 |  INTRODUÇÃO
A gestação é um acontecimento fisiológico e está relacionado a uma instabilidade 

emocional, onde são vivenciados inúmeros sentimentos, tornando-se uma fase de transição 
e de episódios que englobam especialmente a necessidade de reorganização e adequação 
na rotina da mulher. O período gravídico acarreta modificações de identidade e avaliação 
de prioridades dos papéis da mulher. Essas transformações estendem-se para além do 
parto, sendo uma fase única que decorre da experiência vivenciada por cada mulher 
(RAMOS et al., 2018).

A depressão pós-parto (DPP), é considerada uma doença referida como um 
transtorno psíquico que acarreta vários sentimentos negativos na puérpera, no recém-
nascido (RN) e nas relações familiares. A DPP pode ter duração de meses até vários 
anos e está relacionada com o aumento do risco de quadros depressivos periódicos. A 
consequência negativa sobre o RN é relevante, pois a DPP interrompe as aptidões da 
mãe relacionadas às necessidades dos cuidados, à sua habilidade de ligação emocional 
positiva e ao contato afetuoso com o bebê (SENA, MENDES, 2015).

Mesmo sendo um acontecimento fisiologicamente natural, no decorrer da gravidez 
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é necessário que haja o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar com o objetivo 
de reduzir as intercorrências nos períodos do pré-natal, parto, parto e puerpério. Com 
isso, é possível detectar sinais de alterações de maneira precoce, pois quanto maior for a 
assistência prestada, menor são os riscos de ocorrerem intercorrências ou complicações, 
auxiliando o reconhecimento dos diagnósticos, planejamento e realização dos cuidados 
necessários para a atenção à puérpera e ao bebê, evitando problemas como a DPP 
(RAMOS et al., 2018). 

Ainda não há uma definição totalmente confirmada sobre a etiopatologia da doença e 
possivelmente abrange aspectos biopsicossociais. Dessa forma, a existência de prováveis 
condições de risco favorece para um maior entendimento da doença e para o planejamento 
e execução de ações de prevenção e diagnóstico precoce (SENA, MENDES, 2015).

O diagnóstico da depressão pós-parto é complexo, tendo em vista que muitos 
sintomas como alterações do sono, do apetite e fadiga são normais durante o puerpério. 
Os sintomas da DPP são semelhantes àqueles da depressão acontece em um período 
normal do ser humano. A DPP inicia tipicamente nas seis primeiras semanas do puerpério, 
e pode refletir até seis meses após o parto, e o humor depressivo e a perda de interesse 
nas funções deve estar presentes por pelo menos, duas semanas. Também podem estar 
presentes outros sintomas como: modificações do sono, fraqueza, sentimento de culpa ou 
desânimo, perda de concentração ou pensamentos suicidas (ARRAIS, ARAUJO 2017).

O conhecimento técnico e cientifico e o olhar integral da equipe de saúde no decorrer 
de toda a gestação são condições determinantes para reconhecer precocemente e intervir 
já na fase inicial da DPP, executando programas e estratégias para haver uma interação 
agradável e eficaz com a gestante e seus familiares, proporcionando dessa maneira a 
criação de um vínculo de segurança, no qual ela irá sentir-se confiante, e reconhecer que 
tem um local para manifestar suas angustias, medos e sanar suas dúvidas e com isso 
preparando-a melhor para o momento do parto e pós-parto (GONÇALVES et al., 2018). 

Torna-se indispensável que os profissionais que realizam a assistência para o cuidado 
das puérperas atuem de maneira científica, responsável e qualificada, empenhando-se 
em estar em constante atualização, aprimoramento de técnicas e a executando-as com 
maestria (CORRÊA et al., 2017).

2 |  OBJETIVO
Neste sentido, torna-se relevante o seu diagnóstico precoce, bem como a detecção 

de possíveis fatores associados. Este estudo foi gerido com a finalidade de colaborar 
com a discussão sobre os fatores associados a depressão pós- parto, sobre a influência 
e organização dos cuidados para mulher gestante /puérpera e suas relações familiares, 
e teve como objetivo identificar a ocorrência de indicativo de depressão pós-parto em 
puérperas através de um estudo descritivo de revisão bibliográfica.



 
Ciências da saúde: pluralidade dos aspectos que interferem na saúde humana 4 Capítulo 6 70

3 |  METODOLOGIA
Trata-se e de um estudo descritivo narrativa de revisão bibliográfica, com o intuito de 

proporcionar o conhecimento sobre a Depressão Pós-parto. 
A revisão narrativa segundo Botelho (2011), é um método de grande importância 

acadêmica, tendo em vista que o pesquisador pode utilizar análises científicas já executadas 
sobre um conteúdo, mediante da assimilação de estudos, podendo compreender com maior 
ênfase a temática proposta. 

Com o intuito de conhecer os estudos envolvendo a depressão pós-parto fatores 
associados e o cuidado multiprofissional, realizou-se uma busca de forma ampla através 
da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que hospeda bases de dados reconhecidas, assim 
foi possível realizar uma revisão integrativa da literatura na base de dados MEDLINE e 
LILACS, no mês de junho de 2021. Utilizando descritor indexado no sistema de Descritores 
em Ciências da Saúde (DeCS) fatores associados AND depressão pós-parto. 

Foram selecionados os seguintes filtros na busca avançada: a primeira etapa dos 
critérios foi à exclusão dos artigos que não possuíam texto completo. A segunda etapa 
foi as bases de dados MEDLINE e LILACS. Após este procedimento, as próximas fases 
contaram com a leitura dos títulos e/ou dos resumos. Dessa forma, foram excluídos os 
artigos que o idioma principal não fosse português e o qual o ano de publicação já era 
superior a cinco anos. 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão acima descritos, realizou-
se a leitura minuciosa dos artigos na íntegra. A análise dos dados possibilitou extrair as 
seguintes informações dos estudos incluídos.

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da análise criteriosa dos estudos selecionados para a construção do presente 

artigo, foi possível elencar duas subcategorias para a apresentação dos resultados e 
discussão neste tópico, que foram elas: Conceito, caracterização e diagnóstico da 
depressão pós-parto e Fatores associados a depressão pós-parto.

Conceito, caracterização e diagnóstico da depressão pós-parto
De uma forma geral, normalmente é caracterizada como DPP toda depressão que 

inicia nas primeiras quatro semanas até um ano após o parto. Os demais critérios que 
definem a patologia são os mesmos para a depressão em pacientes não grávidas (BRASIL, 
2012). A DPP às vezes é negligenciado pela própria puérpera, suas relações familiares e 
até mesmo pela própria sociedade. Está associada a diminuição da qualidade de vida e 
pode interferir na interação entre a mãe e o RN, bem como no desenvolvimento emocional 
e cognitivo da criança.

 Conforme os estudos consultados, ficou evidente e possível definir a DPP como 
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uma doença emergente que tem grande repercussão negativa na saúde da mulher, o 
que afeta em sua relação social com todos os familiares, principalmente com o seu bebê. 
(TOLENTIDO, MAXIMINO, DE SOUTO 2016).

A DPP é um dos transtornos psiquiátricos que podem ser desenvolvido pela puérpera, 
sendo identificados mais dois tipos na literatura: Blues puerperal que causa sentimento de 
tristeza e solidão e, a psicose puerperal que é mais rara, porém, mais grave apresentando 
sintomas como alucinações e agressão (BRASIL, 2018).

Pode-se relacionar a DPP com a escassez de conhecimentos em relacionados 
à essa patologia e suas consequências por parte dos familiares e dos profissionais da 
saúde, que por muitas vezes confundem a DPP com os sintomas que caracterizam a fase 
do puerpério, lidando com a situação por vezes com pouco interesse e minimizando o 
sofrimento da mulher (COSTA, AGOLO 2020).

A patogênese da DPP está relacionada com fatores biopsicossociais. Estão entre 
os que mais se destacam: as condições socioeconômicas desfavoráveis; escassez de 
suporte social; gravidez indesejada ou não planejada; baixa idade; quadros anteriores 
de depressão e intercorrências obstétricas. Essas condições podem ser identificadas no 
decorrer do pré-natal, como também nas consultas do puerpério através do acolhimento 
e escutas qualificadas que, associadas aos inúmeros meios para detecção dessa doença 
precocemente, contribuem com os profissionais de saúde para o diagnóstico da doença 
(DE FREITAS, SILVA, BARBOSA 2016). 

A DPP possui o mesmo quadro clínico que caracteriza a depressão em outras fases 
da vida da mulher, somado as singularidades relacionadas ao papel de mãe ao desempenho 
da maternidade. Falta de interesse pelo bebê, sentimentos negativos, e culpar-se pelo fato 
de não conseguir cuidar dele são constantes e podem acarretar em um desenvolvimento 
insatisfatório da relação mãe-bebê. A sintomatologia da DPP inclui irritabilidade, choro 
com frequência, sentimentos de solidão e angústia, indisposição, falta de interesse sexual, 
mudanças alimentares e do sono, sensação de impotência e queixas psicossomáticas 
(TOLENTIDO, MAXIMINO, DE SOUTO 2016).

Assim como qualquer transtorno, existem diversos fatores que podem desencadear a 
depressão, sendo classificada de leve à grave. Esse transtorno psíquico materno apresenta 
se correlacionado a três condições pertencentes a sua vivência: histórico materno propício 
a gestação, questões econômicas/financeiras relações entre a família e o companheiro 
(SILVA, SOUZA, 2018).

Quanto as questões psíquicas ou emocionais as situações mais frequentes que 
favorecem o surgimento e desenvolvimento da DPP em puérperas são: alterações 
sucessivas no humor, histórico familiar, ocorrências de depressão anteriormente, aborto, 
RN com malformação congênita, dificuldade em amamentar, distúrbio clínico no período do 
puerpério e ausência de amparo familiar (SILVA, SOUZA, 2018).

No transcorrer do período gestacional, o organismo feminino tolera modificações 
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hormonais, bioquímicas e fisiológicas essenciais para fornecimento de nutrientes e trocas 
metabólicas, objetivando o crescimento do feto e manutenção da gestação (BRASIL, 2018).

Com frequência, a detecção da DPP torna-se complexa, pois os sinais e sintomas 
são naturalmente confundidos com as de uma tristeza pós-parto. Quando é diagnosticado 
a DPP em puérperas, é recomendado o planejamento de intervenções, acompanhamento 
e tratamento por especialistas (TOLENTIDO, MAXIMINO, DE SOUTO 2016).

Quando há uma detecção precoce existem grandes possibilidades de tratamento 
somente com a intervenção da psicoterapia. Contudo, nas fases mais progressivas da 
doença torna-se necessária a intervenção medicamentosa. Além do mais, é comprovado 
que a família possui um papel fundamental para a detecção precoce dos sintomas, o 
diagnóstico e também para a cura (LOPES, GONÇALVES 2020).

Ferreira et al. (2018) comprovaram que o rastreio precoce de mulheres que 
possuem condições de risco para DPP, baseado na prevalência de sintomas depressivos 
à data de alta hospitalar, deve-se levar m conta os potenciais fatores de risco associados. 
A investigação adicional é importante e indispensável no intuito de obter um conhecimento 
mais específico destes mesmos fatores de risco, de maneira que possibilite o planejamento 
e desenvolvimento de ações efetivas de rastreio e tratamento da DPP.

A conduta utilizada para a exposição de suas suspeitas, quando identificado a 
sintomatologia de DPP, precisa ser sutil em devido a ampla carga emocional sob a qual 
encontra-se a gestante ou puérpera. Com isso, o acompanhamento precisa ser realizado de 
maneira humanizada, integrada e individual, de forma que seja prestada toda assistência 
necessária pelo profissional, tanto à puérpera quanto aos seus familiares (SERRATINI, 
INVENÇÃO, 2019).

Este diagnóstico deve ser realizado pelo médico psiquiatra com o auxílio e 
apoio de um psicólogo e, durante a assistência pré-natal ou no período do puerpério, a 
assistência de enfermagem alcança importante relevância para a identificação dos sinais 
e sintomas associados à doença, considerando que é esse profissional o responsável pelo 
acompanhamento da mulher desde o pré-natal até o puerpério (SANTOS et al., 2017).

Fatores associados a depressão pós-parto 
As circunstâncias de vida da mulher no decorrer da gestação e pós-parto representam 

um papel primordial para o desenvolvimento de um transtorno depressivo, todavia, os fatos 
inoportunos, além dos fatores sociais. Não determina-se, a etiologia da depressão somente 
por causas isoladas, mas por uma agregação dos fatores psicológicos, sociais, obstétricos 
e biológicos (TOLENTINO, MAXIMINO E SOUTO, 2016).

Quando pensamos sobre a depressão materna, habitualmente é dado enfoque 
apenas no gênero mulher, sem focar em questões importantes e significativas como: 
distinção de idade, classe econômica, fatores biológicos, doenças preexistentes, tipo de 
parto realizado, mas, é de suma relevância reconhecer a realidade de cada gestante ou 
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puérpera e compreender os possíveis fatores de risco que possam a ser originadores no 
desenvolvimento da doença (MARCOLAN et al., 2020).

Dentre os fatores encontrados em estudos, à ausência de apoio familiar ou do 
companheiro, gravidez não planejada ou indesejada, histórico familiar ou pessoal de 
doença psicologia e psiquiátrica, baixa escolaridade e pouca idade são fatores do contexto 
social que possuem forte consequência sobre as probabilidades do desenvolvimento da 
DPP, sendo esses considerados grandes fatores de risco para o acontecimento da mesma 
(DE SOUZA, ARAÚJO, DE PASSOS 2020).

Alguns fatores como o baixo nível de escolaridade e o menor nível socioeconômico 
são os mais frequentemente relacionados à DPP. Já os fatores psicossociais que 
manifestam maior associação a DPP, revelam-se o baixo suporte social vivenciado pelas 
mães, histórico de doença psiquiátrica, sentimento de tristeza após o parto, depressão 
durante o pré-natal, autoestima baixa, ansiedade ou angústias pré-natal, estresse na vida 
e gravidez não planejada ou indesejada. Essas condições citadas acima mostram-se 
como os principais fatores para o acontecimento de uma DPP (TOLENTINO, MAXIMINO 
E SOUTO, 2016).

Evidenciou-se que os sintomas da DPP podem anteceder o puerpério, manifestando-
se possivelmente desde o período da gestação. A resistência e complexidade em aceitar o 
processo gestacional e suas inferências, principalmente no caso de gestações indesejadas 
ou não planejadas, indica que a mãe pode estar passando por uma conflituosa experiência 
de maternidade, que pode estar relacionada aos sintomas depressivos. A necessidade de 
uma reorganização psíquica exigida pela gestação para mulher, pode muitas vezes, ser um 
processo de grande sofrimento (SCHWOCHOW, FRIZZO 2020).

Comprovou-se que os fatores de aspectos sociais, econômicos e clínicos indicam 
que as causas da DPP abrangem inúmeras circunstâncias que prejudicam a abordagem 
do diagnóstico. A doença está associada a mudanças biológicas, emocionais, sociais e 
psicológicas que ocorrem durante a gravidez, o que acaba postergando o diagnóstico da 
mesma (DE SOUZA, ARAÚJO, DE PASSOS 2020).

Os fatores sociais e biológicos, relacionados ao parto e história psicológica podem 
favorecer para a precipitação do quadro de DPP. Em algumas situações, essa apresentação 
é atípica, propriamente porque no início a mãe tende a ter cuidados intensivos com o bebê, 
fazendo com que a angústia e a tristeza sejam reduzidas. Na maioria dos casos, os sintomas 
maternos surgem de maneira sutil, todavia, as implicações para o binômio mãe-bebê não 
são menos relevantes. Inclusive, é importante reforçar que até mesmo as maneiras mais 
brandas de DPP afetam a criança e repercute diretamente em seu desenvolvimento, além 
de prejudicar a sincronia com a mãe, pois esta não é tão responsiva ao interagir com o filho 
devido sua morbidade (COSTA, ARGOLO 2020).
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5 |  CONCLUSÃO
A partir desta revisão podemos identificar que os principais fatores de risco associados 

à depressão pós-parto neste estudo foram: insegurança com a maternidade, falta de apoio 
conjugal/familiar, renda financeira, pouca idade e gravidez não planejada ou indesejada. 
Estes comprometem a saúde mental da gestante, deixando-a muito mais vulnerável ao 
desenvolvimento de depressão no pós-parto, todavia não são fatores obrigatórios para o 
desenvolvimento da DPP, visto que a mesma pode ocorrer com toda e qualquer puérpera.

Dessa forma, é necessário implementar intervenções a nível educacional, 
comportamental e social com o objetivo de prevenir a DPP desde o início da gestação 
estendendo até o período do puerpério, e ao mesmo tempo fornecer apoio às mães com 
a identificação precoce dos sintomas relacionados ao desenvolvimento da DPP, sendo 
necessário uma atenção mais criteriosa as mulheres que possuem fatores de risco.

É importante que essa temática seja cada dia mais estudada e discutida nos espaços 
acadêmicos, na sociedade e em todas as esferas de saúde, podendo assim auxiliar em um 
cuidado mais qualificado a mulher gestante/puérpera e suas relações familiares.
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