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APRESENTAÇÃO

No dia 31 de dezembro de 2019, foi confirmado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), um surto de pneumonia SARS-COV-2 na cidade Wuhan, China de etiologia 
ainda desconhecida até então. Posteriormente, teve-se como agente causal da doença 
o vírus SARS-CoV-2, nome oficial que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave de 
Coronavírus 2, e, devido ao alto índice de casos confirmados até final de janeiro, na 
China, a situação foi declarada pela OMS como caso de Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional. 

A partir disso, a OMS declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença 
causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional, o mais alto nível de alerta da Organização, conforme 
previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi 
caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia (BRASIL, 2020). 

Conhecida como COVID-19, a doença é causada por um vírus que tem grande 
rapidez de disseminação e, assim sendo, a população precisou se adaptar para tomar os 
devidos cuidados, bem como os profissionais das diversas áreas precisaram passar por 
cuidados relacionados à saúde e seguir os protocolos adotados pelo sistema de saúde 
(ALMEIDA, 2020).

Conforme Silva et al. (2021), a COVID-19 provocou impactos globais que se 
manifestaram na economia, na sociedade, no aspecto acadêmico, fazendo com que todos 
tivesse que se “reinventar” para atender ao novo cenário. 

Nesse sentido, a presente coletânea, apresenta estudos que investigaram os 
impactos da pandemia nos diferentes setores da sociedade. É composta por trabalhos de 
grande relevância, apresentando estudos sobre experimentos e vivências de seus autores, 
o que pode vir a proporcionar aos leitores uma oportunidade significativa de análises e 
discussões científicas. 

Que o entusiasmo acompanhe a leitura de vocês!

Jhonas Geraldo Peixoto Flauzino
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Trabalho de conclusão de curso apresentado à 
Uniceuma, como exigência parcial, para a obtenção do 
título de bacharel em Fonoaudiologia.

RESUMO: Introdução: A infecção causada 
pelo COVID-19 teve início na China e espalhou-
se rapidamente por outros países, ganhando 
grande repercussão em todo mundo. Vários 
questionamentos foram levantados acerca 
da transmissão viral durante o processo da 
amamentação. Objetivo: Este estudo teve 
por objetivo identificar quais os impactos do 
COVID-19 no processo da amamentação e suas 

repercussões nos aspectos fonoaudiológicos. 
Método: Trata-se de um estudo analítico, 
observacional do tipo transversal, quantitativo, 
realizado na Maternidade de Alta Complexidade 
do Maranhão Marly Sarney na cidade São Luís, 
no Estado do Maranhão, coletado no período de 
junho a julho de 2021. A amostra foi composta 
por 30 mães com suspeita e/ou confirmação de 
COVID-19. Resultados: A coleta foi realizada 
através de um questionário contendo 12 
questões, onde, 93,3% (29) testaram positivo, 
30% (9) das mães não conseguiram amamentar 
devido à internação e 46,6% (14) das mães 
também não conseguiram devido à internação 
do bebê. Em relação à vacinação 86,7% (26) 
não tomaram a vacina. Conclusão: Após a 
análise e coleta de dados, conclui-se que os 
resultados encontrados neste estudo evidenciam 
um quadro desvantajoso tanto para a mãe como 
para o bebê, pois, além dos impasses comuns ao 
puerpério, também passavam pelo cenário crítico 
da pandemia, e, devido às incertezas deste 
momento, verificou-se que a grande maioria das 
mães ainda não tinha tomado a vacina.
PALAVRAS-CHAVE: Amamentação. COVID-19. 
Fonoaudiólogo.

IMPACTS OF COVID-19 ON THE 
BREASTFEEDING PROCESS

ABSTRACT: Introduction: The infection 
caused by COVID-19 started in China and 
quickly spread to other countries, gaining great 
repercussion worldwide. Several questions have 
been raised about the viral transmission during 
the breastfeeding process. Objective: This study 
aimed to identify the impacts of COVID-19 on the 
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breastfeeding process and its repercussions on phonoaudiological aspects. Method: This is 
an analytical, observational study of the cross-sectional, quantitative type, carried out at the 
Maternity of High Complexity of Maranhão Marly Sarney in the city of São Luís, Maranhão 
State, collected in the period from June to July 2021. The sample was composed of 30 
mothers with suspected and/or confirmed COVID-19. Results: The collection was performed 
through a questionnaire containing 12 questions, where, 93,3% (29) tested positive, 30% 
(9) of mothers were unable to breastfeed due to hospitalization and 46,6% (14) of mothers 
were also unable due to the baby’s hospitalization. Regarding vaccination 86,7% (26) did 
not take the vaccine. Conclusion: After the analysis and data collection, it is concluded that 
the results found in this study show a disadvantageous picture for both mother and baby, 
because, besides the common impasses of the puerperium, they also went through the critical 
scenario of the pandemic, and due to the uncertainties of this moment, it was found that the 
vast majority of mothers had not yet taken the vaccine.
KEYWORDS: Breast-feeding. COVID-19. Speech Therapis.

  

INTRODUÇÃO
A infecção causada pelo COVID-19 teve início na China e espalhou-se rapidamente 

por outros países, ganhando grande repercussão em todo mundo. Tornou-se, desde então, 
uma pandemia com milhares de casos e mortes, inclusive no Brasil, causando pânico em 
toda população(1).

De acordo com as observações clínicas dos pacientes infectados com o COVID-19, 
as manifestações são semelhantes à gripe comum, porém, algumas pessoas apresentam 
quadro mais grave e acabam tendo sérios riscos de vida necessitando urgentemente de 
cuidados hospitalares(2). 

Com base nos relatos, alguns grupos populacionais são considerados mais 
suscetíveis à infecção do vírus, entre eles as mulheres em período de amamentação, 
que também têm sido acometidas pela a COVID-19, ocasionando na população e nos 
profissionais de saúde preocupação e dúvidas a respeito dos riscos de contaminação para 
o lactente(1).

Para o recém-nascido, o leite materno é a via de nutrição adequada e deve ser 
iniciado nas primeiras horas de vida. Assim sendo, a amamentação, além de cuidar da 
saúde nutricional, detém vários atributos imunológicos e protetores fundamentais para o 
desenvolvimento e crescimento, diminuindo assim os riscos de infecções e doenças(3).

 A amamentação é de suma importância para o recém-nascido, sendo recomendado 
que seja ingerido de forma exclusiva até os 6 meses de vida. Desse modo, é fundamental 
para criação do vínculo afetivo entre a mãe e o bebê(4).

A sucção que o lactente realiza durante a amamentação proporciona o bom 
desenvolvimento do sistema estomatognático, estimulando o crescimento harmonioso 
das estruturas craniofacial. À vista disso, o desmame precoce e a amamentação artificial 
podem prejudicar o desempenho correto das estruturas e funções orais da criança(5).
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Portanto, o fonoaudiólogo é o profissional capacitado para atuar na Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal, contribuindo para uma amamentação adequada, favorecendo 
ao recém-nascido o bom desenvolvimento do sistema sensório motor oral(6). Em decorrência 
dos acontecimentos relacionados ao COVID-19, é necessário que o fonoaudiólogo, que 
compõe a equipe multidisciplinar fique atento e busque atualização constante sobre as 
novas recomendações da OMS para atuação e intervenção positiva no processo da 
amamentação(7).

Com a pandemia do COVID-19, os recém-nascidos precisam de uma atenção 
especial, pois o sistema imunológico ainda é imaturo, tornando-os mais vulneráveis à 
infecção pelo vírus. Os cuidados devem ser tomados, evitando o contato direto da exposição 
a gotículas respiratórias e pelo contato direto ou indireto com superfícies no ambiente ou 
com objetos usados(8).

No momento atual, não há indicativo de que a COVID-19 possa propagar-se por 
intermédio do leite materno, contudo é evidente que, durante o processo da amamentação, 
a mãe poderá disseminar o vírus através de partículas respiratórias(7).

Caso houver desconfiança ou confirmação de COVID-19 e a mãe esteja em 
condições e queira amamentar, o fonoaudiólogo juntamente com outros profissionais de 
saúde devem estarem capacitados para oferecer orientações sobre procedimentos a serem 
cumpridos antes, durante e depois da amamentação(9).

Contudo, não há referências para suspender a amamentação nessa fase da 
pandemia, visto que o aleitamento materno favorece inúmeros benefícios, tanto para o 
recém-nascido como para a mãe, tornando-se ele protegido contra várias doenças(10).

As gestantes, puérperas e lactantes devem receber todos os esclarecimentos 
da vacinação COVID-19 para tomada de decisão, assim como os riscos, os benefícios, 
segurança e eficácia da mesma. Uma vantagem da vacinação é favorecer a imunização 
para esse grupo contra a COVID-19, evitando -se o risco de transmissão e maiores 
complicações para os recém nascidos(11).

Considerando-se que muitas informações a respeito do COVID-19 ainda se 
encontram em estágio de pesquisa, o presente trabalho se propõe a analisar o impacto da 
COVID-19 durante o processo da amamentação, suas repercussões fonoaudiológicas e as 
medidas de prevenção e controle de infecção neonatal.

MÉTODOS
Foi realizado um estudo analítico, observacional do tipo transversal, quantitativo, 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade CEUMA, mediante ao número 
do parecer 4.696.518. A pesquisa foi realizada na Maternidade de Alta Complexidade do 
Maranhão na cidade de São Luís, no Estado do Maranhão no período de junho a julho de 
2021.
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Os critérios para a realização do estudo se deram a partir da inclusão de todas as 
mães que tiveram suspeita e/ou confirmação de COVID-19 e estavam em processo de 
amamentação na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão, e aceitaram participar 
da pesquisa. Foram excluídas as mães que não tiveram suspeita e/ou confirmação de 
COVID-19 e não amamentaram por outros fatores atendidas na Maternidade de Alta 
Complexidade do Maranhão e que se recusaram a participar da pesquisa.

A coleta de dados iniciou-se do contato de 30 mães, foram esclarecidos os objetivos 
do estudo e explicado que, caso aceitassem fazer parte desta pesquisa, deveriam assinar 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). Poderiam, então, escolher 
entre aceitar ou recusar fazer parte deste estudo, atendendo às exigências da Resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) para a realização de pesquisas envolvendo 
seres humanos.

 Uma vez que concordaram em participar da pesquisa, foi apresentado um 
questionário (APÊNDICE B) contendo 12 perguntas, elaboradas pelos pesquisadores, cujo 
referencial fundamentou-se em artigos literários direcionados ao tema proposto. 

Todos os participantes receberam informações detalhadas das questões abordadas. 
Após a aplicação do questionário os dados foram analisados com finalidade de verificar 
se houveram impactos do COVID-19 no processo da amamentação e suas repercussões 
fonoaudiológicas.

A análise dos dados foi composta por estatísticas encontradas pelo método 
matemático da regra de três simples, onde se descreveu a quantidade numérica percentual 
para cada resposta obtida dos participantes, sendo disposto o resultado por meio de 
gráficos e tabelas.

RESULTADOS
Para obtenção dos resultados, foram analisados questionários respondidos por 30 

mães com suspeita e diagnóstico COVID-19, 23,3% (7) possuíam idades entre 16 a 20 
anos, 50% (15) entre 21 a 29 anos, e 26,7% (8) têm acima de 30 anos. Em relação à 
escolaridade 26,7% (8) têm o ensino básico, 63,3% (19), o ensino médio e 10% (3), ensino 
superior. No que se refere ao estado civil, 60% (18) são casadas, 36,6% (11) são mães 
solteiras e 3,3% (1), viúvas.
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Idade Quantidade Percentual

16-20 7 23,3%

21-29 15 50%

Acima de 30 8 26,7%

Escolaridade Quantidade Percentual

Ensino básico 8 26,7%

Ensino médio 19 63,3%

Ensino superior 3 10%

Estado civil Quantidade Percentual

Casada 18 60%

Solteira 11 36,6%

Viúva 1 3,3%

Total: 30 100%

Tabela 1. Dados de caracterização das mães entrevistadas.

Fonte: Autor da pesquisa, jun/jul. 2021.

Quanto ao sexo dos bebês, 63,3% (19) são do sexo masculino, e 36,7% (11) são do 
sexo feminino. Em relação ao nascimento 30% (9) nasceram de parto a termo, a maioria 
63,3% (19) nasceram de parto pré-termo e 6,7% (2) nasceram de parto pós-termo.

Sexo Quantidade Percentual

Masculino 19 63,3%

Feminino 11 36,7%

Nasceu de parto Quantidade Percentual

A termo 9 30%

Pré-termo 19 63,3%

Pós-termo 2 6,7%

Total: 30 100%

Tabela 2. Dados de caracterização dos bebês.

Fonte: Autor da pesquisa, jun/jul. 2021.

No que diz respeito à realização da sorologia para diagnóstico da COVID-19, 93,3% 
(28) das mães entrevistadas realizaram o teste da COVID-19. Enquanto 6,7% (2) das mães 
responderam que não realizaram o teste da COVID-19, mas relataram que sentiram todos 
os sintomas do vírus. 
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Quanto à percepção das mães em relação a imunidade dos bebês, 60% (18) 
acreditam que o bebê vai nascer com imunidade, 40% (12) das mães responderam que não 
acreditam que o bebê vai nascer com imunidade. No que se refere à infecção por COVID 
do bebê 96,7% (29) das mães responderam que o seu bebê não foi infectado pelo o vírus, 
sendo que 3,3% (1) responderam que o seu bebê foi infectado pelo vírus.

Com relação às recomendações de higiene necessárias para evitar transmissão 
viral para o bebê, 63,3% (19) das mães responderam que receberam as orientações, sendo 
que 36,7% (11) afirmaram que não receberam as orientações necessárias.

Gráfico 1. Dados referente a sorologia da COVID-19, percepção das mães em relação a imunidade 
dos bebês e esses os bebês foram infectados pelo COVID-19 e se receberam as recomendações de 

higiene necessárias para evitar transmissão viral para o bebê. 

Fonte: Autor da pesquisa, jun/jul. 2021.

Com relação aos resultados acerca da amamentação, 30% (9), das mães disseram 
que não conseguiram amamentar devido à internação, 46,6% (14) não conseguiram 
amamentar devido à internação do bebê, ao passo que 43,3% (13) informaram que, mesmo 
com as dificuldades, conseguiram amamentar o seu bebê.
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Gráfico 2. Dados referente se a mãe amamentou o seu bebê e as causas que fizeram não amamentar.

Fonte: Autor da pesquisa, jun/jul. 2021.

Acerca dos profissionais que orientaram as mães durante o quadro de COVID-19, as 
entrevistadas poderiam marcar mais de uma opção, logo, quando questionadas, verificou-
se que 86,6% (26) das mães receberam orientações dos profissionais de enfermagem, 
76,6% (23) responderam que receberam orientações do médico, entretanto 16,6% (5) 
afirmaram que receberam as orientações do fonoaudiólogo, enquanto 13,3% (4) receberam 
as orientações do técnico de enfermagem e 10% (3) receberam as orientações do 
fisioterapeuta.

Gráfico 3. Dados referente aos profissionais que orientaram o processo de amamentação durante o 
quadro de COVID-19.

Fonte: Autor da pesquisa, jun/jul. 2021.

Em relação aos sintomas durante o quadro de COVID, verificou-se que 83,3% (25) 
apresentaram sintomas de tosse, 66,6% (20) apresentaram sintomas de febre, 53,3% (16) 
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apresentaram sintomas de diarreia, 43,3% (13) apresentaram sintomas de fadiga, 33,3% 
(10) apresentaram sintomas de dor de cabeça, 30% (9) apresentaram perda do paladar e 
23,3% (7) apresentaram perda do olfato, 23,3% (7) apresentaram sintomas de falta de ar. 
Nenhuma das entrevistadas foram assintomáticas. 

Gráfico 4. Dados referente aos sintomas do COVID durante a amamentação.

Fonte: Autor da pesquisa, jun/jul. 2021.

Sobre se as mães acreditam que o fonoaudiólogo poderia ter contribuído para a o 
processo da amamentação 70% (21) responderam que sim, enquanto 30% (9) responderam 
que não. Em relação se elas acreditam que a vacinação contra a COVID-19 gera imunidade 
aos bebês através do leite materno 60% (18) responderam que sim, enquanto 40% (12) das 
mães não acreditam que a vacinação gera imunidade aos bebês através do leite materno. 

Gráfico 5. Dados referente se a mãe acredita que o fonoaudiólogo poderia ter contribuído para o 
processo da amamentação e se a vacinação gera imunidade aos bebês através do leite materno.

Fonte: Autor da pesquisa, jun/jul. 2021.
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Algumas perguntas do questionário tiveram respostas positiva para 100% das mães 
entrevistadas, as quais são listadas a seguir:

I- “Você acredita que a amamentação contribui para um bom desenvolvimento das 
funções estomatognáticas como: Sucção, deglutição, mastigação, respiração, fala 
ou todas as alternativas?”

II- “Você concorda que a vacinação contra COVID-19 seja feita nas gestantes, 
puérperas, e nas puérperas que não estão amamentando ou todas as alternativas?”

No que diz respeito à vacinação contra o COVID-19, 10% (3) das mães entrevistadas 
responderam que tomaram a vacina CoronaVac, enquanto 3,3% (1) tomaram a vacina 
Pfizer e 86,7% (26) não tomaram a vacina.

Gráfico 6. Dados referente a vacinação contra COVID-19.

Fonte: Autor da pesquisa, jun/jul. 2021.

DISCUSSÃO
A amamentação traz vários benefícios para vida da mãe e do bebê, além de 

consolidar o vínculo afetivo entre ambos. Outrossim, a sucção durante a amamentação 
promove o desenvolvimento adequado dos órgãos fonoarticulatórios reduzindo a presença 
de maus hábitos orais(5). Porém diante das perplexidades e inseguranças criadas pela 
pandemia da COVID-19, torna-se indispensável seguir as orientações dos cuidados em 
saúde para o aleitamento materno.  

Foi demonstrado, no desenvolvimento deste estudo que a COVID-19 vem causando 
impactos no cenário mundial, inclusive nos aspectos que envolvem a amamentação. 
Entretanto, devido aos altos riscos de morbimortalidade gerados pela incidência do vírus, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) categorizou as gestantes como grupo de risco para 
a COVID-19.

Devido à preocupação com mulheres gestantes ou puérperas e seus bebês durante 
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a pandemia do COVID-19, foi realizado, no ano de 2020, um estudo sobre a testagem 
universal da população obstétrica, no qual foi constatado que, no Brasil, a cada milhão 
de habitantes, 3.493 gestantes testaram positivo para COVID-19, enquanto nos Estados 
Unidos chegou-se à estimativa de 25.336, e, no Japão, ao número ínfimo de 106 gestantes 
positivas(12). Na presente pesquisa das 30 mães entrevistadas 93,3% (28) testaram positivo 
para COVID-19.

Segundo Reichert et al.(13), os recém-nascidos, em especial os prematuros, por 
apresentarem imaturidade do sistema imunológico, também são classificados como 
público de risco eminente a manifestar sintomas graves da doença e podem tornar-se mais 
vulneráveis ao desenvolvimento de complicações. 

Alguns estudos descreveram casos de recém-nascidos, filhos de mulheres infectadas 
por COVID 19 em diversos países(14, 15,16, 17). No total foram relatados 48 casos, desses, sete 
(14,6%) careceram de cuidados individualizados e dois (4,17%) chegaram a óbito. Nota-
se que 31 (64,58%) nasceram de parto cesário(18). Este estudo verificou que 3,3% (1) dos 
recém-nascidos foram infectados pelo vírus COVID-19.

Cardoso et al.(19) referem que o primeiro obstáculo a ser encarado é o cuidado 
durante internação para o parto, a fim de evitar-se o risco de contágio e complicações 
maiores. 

No estudo realizado por Cruz et al.(20), a transmissão da COVID-19 aos recém-
nascido dá-se sobretudo por meio de contato próximo com pessoas infectadas, através das 
gotículas respiratórias, infecções hospitalares e riscos de exposição à doença em locais 
públicos. 

Outro estudo, de Prata et al.(21), afirma que não há, ainda, comprovação de que 
o vírus possa disseminar-se verticalmente, ao longo da gestação, nem por meio do leite 
materno, e de acordo com as pesquisas alguns autores não constataram a existência do 
vírus no líquido amniótico, cordão umbilical ou leite materno(16, 22). 

Procyano et al.(9) afirmam que não se devem isolar as mães com COVID dos recém-
nascidos, pois não há comprovação de infecção vertical nem por intermédio do leite 
materno, porém somente nos casos de sintomas graves da doença são recomendadas 
medidas de isolamento. 

É preciso levar em consideração também que a mulher no período gestacional fica 
mais vulnerável as complicações de saúde, e por mais que os sintomas do COVID-19 
sejam leves, estes podem trazer consequências graves para este grupo de risco(23). No 
estudo realizado por Medeiros et al.(24) os principais sintomas apresentados pelas gestantes 
são tosse (71,4%), febre (63,3%) e dispneia (34,4%). Os três principais sintomas coletados 
neste estudo foram 83,3% (25) tosse, 66,6% (20) febre e 53,3% (16) diarreia.

Ademais, pôde-se observar em outro estudo que os sintomas mais comuns 
apresentados pelas mães costumam ser semelhantes aos da população geral infectada 
por COVID, assim como o identificados em gestantes e puérperas de outros países(25). 
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Consequentemente, com a pandemia COVID-19 surgiram vários medos e incertezas 
sobre a amamentação e os cuidados com o recém-nascido. Portanto, é essencial estimular 
a decisão pautada em estudos científicos e recomendações dos profissionais da saúde. 
Dessa forma, cabe a mãe ter conhecimento e decidir por amamentar ou não o seu filho(26). 

Rosado et al.(27) afirmam em seu estudo que é fundamental os profissionais da 
saúde trabalharem junto com a imprensa, informando as mães sobre todas as medidas 
preventivas gerais e os cuidados que devem ser estabelecidos nesse momento, com 
incentivo ao vínculo entre mãe e filho, oferecendo apoio e estímulo à amamentação. 

Reduzir o impasse no aleitamento materno, através dos serviços que oferecem 
cuidados às mães e recém-nascidos, requer ações de cuidados de saúde e bem estar que 
possibilite à mãe amamentar seu bebê, no tempo que almejar(4).

Conforme Medeiros et al.(28), o fonoaudiólogo é o profissional mais indicado para 
avaliar com precisão o padrão sucção, visando o bom desenvolvimento das estruturas 
ósseo e muscular do sistema estomatognático. Confere assim com os dados encontrados 
nesta pesquisa, onde 70% (21) das mães acreditam que o fonoaudiólogo poderia ter 
contribuído para o processo da amamentação.

Outro ponto relevante a ser discutido é quanto a vacinação para as gestantes, 
puérperas e lactentes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria um privilégio 
da vacinação da gestante e/ou das puérperas é promover o cuidado e proteção destas 
mulheres contra o vírus COVID-19, minimizando, então, o risco de contaminação e 
complicações de saúde aos recém nascidos(11). Nesse viés, a presente pesquisa mostra 
que 86,7% das mães não tomaram a vacina.

A princípio, desde a data de 15 de março de 2021, eram inclusas como prioridade 
para a vacinação somente as grávidas e puérperas que apresentassem comorbidades, 
no entanto, diante do crescente número de mortes semanais de gestantes em 2021, o 
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19 foi alterado, na 
data de 26 de abril do mesmo ano, de forma a também incluir gestantes sem doenças 
preexistentes(29).

Entende-se que a discussão dos resultados desta pesquisa, pode auxiliar e fomentar 
parâmetros imersos no reconhecimento do papel materno, na diminuição dos riscos de 
transmissão vertical e favorecer o aleitamento materno seguro durante a pandemia(3).

CONCLUSÃO
Compreende-se que os resultados encontrados nesta pesquisa evidenciam um 

quadro desvantajoso tanto para a mãe como para o bebê, pois além dos impasses comuns 
ao puerpério, também passavam pelo cenário crítico da pandemia, e, devido às incertezas 
desse momento, verificou-se que a grande maioria das mães ainda não tinha tomado a 
vacina contra a COVID.
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É notória a grande importância do papel dos profissionais da saúde no cuidado da 
mãe e do recém-nascido durante esse período, sendo importante expor, a priori, que o 
fonoaudiólogo atuante nesta área, exerce o papel fundamental para o auxílio dessas mães 
no processo da amamentação minimizando os impactos causados pela COVID-19.

Frisa-se que toda e qualquer contribuição científica nessa área passa ser de grande 
valia, a fim de evitar-se a disseminação do vírus, e, por consequência, o seu contágio.

Conclui-se, portanto, que a discussão destes resultados está além de analisar os 
impactos do COVID-19 no processo de amamentação e suas repercussões nos aspectos 
fonoaudiológicos, mas também de fazer proposta de intervenção que busquem os cuidados, 
prevenção e promoção da saúde para esse grupo de risco, além de salientar a contribuição 
dos profissionais da saúde e a importância do aleitamento materno.
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