




 
Editora chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Editora executiva  

Natalia Oliveira 

Assistente editorial 

Flávia Roberta Barão 

Bibliotecária 

Janaina Ramos 

Projeto gráfico 

Bruno Oliveira 

Camila Alves de Cremo 

Luiza Alves Batista 

Imagens da capa 

iStock 

Edição de arte  

Luiza Alves Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do texto © 2023 Os autores 

Copyright da edição © 2023 Atena 

Editora 

Direitos para esta edição cedidos à 

Atena Editora pelos autores. 

Open access publication by Atena 

Editora 

 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença 

de Atribuição Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-

NãoDerivativos 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 
 

 

 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de 

responsabilidade exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente 

a posição oficial da Atena Editora. Permitido o download da obra e o compartilhamento 

desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-

la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.  

 

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, 

membros do Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação 

com base em critérios de neutralidade e imparcialidade acadêmica. 

 

A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas 

do processo de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e 

impedindo que interesses financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. 

Situações suspeitas de má conduta científica serão investigadas sob o mais alto 

padrão de rigor acadêmico e ético. 

 

Conselho Editorial 

Ciências Biológicas e da Saúde 

Profª Drª Aline Silva da Fonte Santa Rosa de Oliveira – Hospital Federal de Bonsucesso 

Profª Drª Ana Beatriz Duarte Vieira – Universidade de Brasília 

Profª Drª Ana Paula Peron – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 

Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 

Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 

Profª Drª Camila Pereira – Universidade Estadual de Londrina 

Prof. Dr. Cirênio de Almeida Barbosa – Universidade Federal de Ouro Preto 

https://www.edocbrasil.com.br/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4513496Y0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=EC728E48AFE16A98FFC773D5A8602CDB.buscatextual_0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=3C9AE197E57189A69901A5CA9DA477A9.buscatextual_0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4267496U9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773603E6
http://lattes.cnpq.br/5082780010357040
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=717CCD2F25938C843451D35B65E24F25.buscatextual_4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do


 
Profª Drª Daniela Reis Joaquim de Freitas – Universidade Federal do Piauí 

Profª Drª Danyelle Andrade Mota – Universidade Tiradentes 

Prof. Dr. Davi Oliveira Bizerril – Universidade de Fortaleza 

Profª Drª Débora Luana Ribeiro Pessoa – Universidade Federal do Maranhão 

Prof. Dr. Douglas Siqueira de Almeida Chaves – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Profª Drª Elizabeth Cordeiro Fernandes – Faculdade Integrada Medicina 

Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 

Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 

Profª Drª Eysler Gonçalves Maia Brasil – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira 

Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Profª Drª Fernanda Miguel de Andrade – Universidade Federal de Pernambuco 

Profª Drª Fernanda Miguel de Andrade – Universidade Federal de Pernambuco 

Prof. Dr. Fernando Mendes – Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Saúde de 

Coimbra 

Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras 

Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 

Prof. Dr. Guillermo Alberto López – Instituto Federal da Bahia 

Prof. Dr. Helio Franklin Rodrigues de Almeida – Universidade Federal de RondôniaProfª Drª Iara 

Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco 

Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 

Prof. Dr. Jefferson Thiago Souza – Universidade Estadual do Ceará 

Prof. Dr. Jesus Rodrigues Lemos – Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPar 

Prof. Dr. Jônatas de França Barros – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Prof. Dr. José Aderval Aragão – Universidade Federal de Sergipe 

Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 

Profª Drª Juliana Santana de Curcio – Universidade Federal de Goiás 

Profª Drª Kelly Lopes de Araujo Appel – Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da 

Região do Pantanal 

Profª Drª Larissa Maranhão Dias – Instituto Federal do Amapá 

Profª Drª Lívia do Carmo Silva – Universidade Federal de Goiás 

Profª Drª Luciana Martins Zuliani – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do AmazonasProfª Drª Magnólia de 

Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 

Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Profª Drª Maria Tatiane Gonçalves Sá – Universidade do Estado do Pará 

Prof. Dr. Maurilio Antonio Varavallo – Universidade Federal do Tocantins 

Prof. Dr. Max da Silva Ferreira – Universidade do Grande Rio  

Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 

Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 

Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 

Prof. Dr. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande 

Dourados 

Profª Drª Regiane Luz Carvalho – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino 

Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de Fora 

Profª Drª Sheyla Mara Silva de Oliveira – Universidade do Estado do Pará 

Profª Drª Suely Lopes de Azevedo – Universidade Federal Fluminense 

Profª Drª Taísa Ceratti Treptow – Universidade Federal de Santa Maria 

Profª Drª Vanessa da Fontoura Custódio Monteiro – Universidade do Vale do Sapucaí 

Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 

Profª Drª Welma Emidio da Silva – Universidade Federal Rural de Pernambuco 

 

  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767996D6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4262927E8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4574690P9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4751642T1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4125932D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785541H8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707037E3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4721661A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730006H5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730006H5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799345D2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4431074H7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4431074H7
https://orcid.org/0000-0002-5205-8939
https://orcid.org/0000-0002-5205-8939
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4421455Y9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777457H7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=8638DBCE607AAA92821915C4BB064847.buscatextual_66
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4732623J3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4732623J3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730979Y6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770360J4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4177965H7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273971U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769144H2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://lattes.cnpq.br/1353014365045558
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4469747P8
http://lattes.cnpq.br/2087310248259232
http://lattes.cnpq.br/2087310248259232
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4227371A7
http://lattes.cnpq.br/0495722051934359
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4417033E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4417033E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723835T5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4208877H4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4467061D7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
https://orcid.org/0000-0003-3562-3550
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4208106A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4465502U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728374J9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4750685J6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4750685J6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773701H6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4496674E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4765517P4
http://lattes.cnpq.br/2926914154460296
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708470J3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273971U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4241566A7


 
Fatores que interferem na qualidade da prática de enfermagem: 

autonomia e processo de cuidar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramação:  

Correção:  

Indexação: 

Revisão: 

Organizador: 

 

Camila Alves de Cremo 

Flávia Roberta Barão 

Amanda Kelly da Costa Veiga 

Os autores 

Marcus Fernando da Silva Praxedes  

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

F254 Fatores que interferem na qualidade da prática de 

enfermagem: autonomia e processo de cuidar / 

Organizador Marcus Fernando da Silva Praxedes. – 

Ponta Grossa - PR: Atena, 2023. 

 
  

 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 

Modo de acesso: World Wide Web 

Inclui bibliografia 

ISBN 978-65-258-0963-2 

         DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.632231001 

  

1. Enfermagem. 2. Saúde. I. Praxedes, Marcus 

Fernando da Silva (Organizador). II. Título.  
CDD 610.73 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 

 

 

Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil 

Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 

  

http://www.atenaeditora.com.br/


 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que 

constitua um conflito de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. 

Declaram que participaram ativamente da construção dos respectivos manuscritos, 

preferencialmente na: a) Concepção do estudo, e/ou aquisição de dados, e/ou análise 

e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo ou revisão com vistas a tornar o 

material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do manuscrito para 

submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão completamente 

isentos de dados e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a referência 

correta de todos os dados e de interpretações de dados de outras pesquisas; 5. 

Reconhecem terem informado todas as fontes de financiamento recebidas para a 

consecução da pesquisa; 6. Autorizam a edição da obra, que incluem os registros de 

ficha catalográfica, ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criação de capa, 

diagramação de miolo, assim como lançamento e divulgação da mesma conforme 

critérios da Atena Editora. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
DECLARAÇÃO DA EDITORA 

 

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação 

constitui apenas transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a 

publicação, inclusive não constitui responsabilidade solidária na criação dos 

manuscritos publicados, nos termos previstos na Lei sobre direitos autorais (Lei 

9610/98), no art. 184 do Código Penal e no art. 927 do Código Civil; 2. Autoriza e 

incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios institucionais, com fins 

exclusivos de divulgação da obra, desde que com o devido reconhecimento de autoria 

e edição e sem qualquer finalidade comercial; 3. Todos os e-book são open access, 

desta forma não os comercializa em seu site, sites parceiros, plataformas de e-

commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, está isenta de repasses 

de direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial são 

doutores e vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme 

recomendação da CAPES para obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou 

autoriza a utilização dos nomes e e-mails dos autores, bem como nenhum outro dado 

dos mesmos, para qualquer finalidade que não o escopo da divulgação desta obra. 

 



A
PR

ES
EN

TA
Ç

Ã
O

Apresentamos a coletânea “Fatores que interferem na qualidade da 
prática de enfermagem: autonomia e processo de cuidar”. O objetivo principal 
é apresentar de forma categorizada e clara estudos desenvolvidos em diversas 
instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais. 

Estão reunidos aquí trabalhos referentes à diversas temáticas que 
envolvem e servem de base para a formulação de políticas públicas, atualização 
e melhor desenvolvimento da gestão em saúde e enfrentamento dos fatores que 
interferem na qualidade da prática de enfermagem e que são fundamentais para 
a garantía da autonomia e do processo de cuidar com qualidade.

O volume 1 aborda temas como o manejo da dor em recém-nascidos 
prematuros; cuidado a pacientes em sepse; amamentação; assistência às 
mulheres grávidas e puérperas; promoção da saúde na infância e adolescência; 
violência obstétrica; infecções de transmissão sexual; trabalho da enfermagem 
na pandemia da Covid-19 e gerenciamento de riscos; prevenção de infecções 
hospitalares e o processo de acompanhamento e mediação entre supervisionado 
e supervisor.

O volume dois tras estudos que abordam questões sobre a qualidade 
do cuidado em saúde; acolhimento em oncología; atenção à saúde da mulher; 
bioética na saúde; comunicação em saúde; atendimento pré-hospitalar, 
de urgência e emergência e tratamento intensivo; assistência a vítimas de 
queimadura; assistência ao paciente idoso, ao portador de doenças no trato 
gastrointestinal, a pessoas com transtorno do espectro autista; saúde da 
população indígena; gestão do trabalho em enfermagem, estresse ocupacional 
e práticas sobre o descarte de medicamentos não utilizados e vencidos.

Os trabalhos científicos apresentados nesse livro poderão servir de base 
para uma melhor qualidade da prática da enfermagem. Nesse sentido, a Atena 
Editora se destaca por possuir a estrutura capaz de oferecer uma plataforma 
consolidada e confiável para estes pesquisadores exporem e divulguem seus 
resultados.

Marcus Fernando da Silva Praxedes
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AS CONSEQUÊNCIAS DA AMAMENTAÇÃO 
PARA A MÃE NA VISÃO DO ENFERMEIRO: 

UMA REVISÃO CRÍTICA FUNDAMENTADA EM 
BIBLIOGRAFIAS
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Pública, Urgência e Emergência e 

Pediatria e neonatologia.
Oriximiná - Pará
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RESUMO: As consequências mamarias 
para a mãe durante o processo de 
amamentação, podem gerar medos, 
dores para a puérpera e implicações 
para o bebê. Sabe-se que a criança deve 
se alimentar somente do leite materno 
exclusivamente até os seis meses de vida, 
porém surgem impasses que podem causar 
o desmame precoce. O objetivo desta 
pesquisa é Verificar através de referências 
bibliográficas as consequências para a 
mãe que surgem com a amamentação, 
onde na maioria das vezes impedem o 
processo de aleitamento materno; descreve 
as competências de enfermagem durante 
as consultas de pré-natal, mostrando a 
importância das orientações e educação 
em saúde. A pesquisa é de caráter 
bibliográfico com abordagem qualitativa 
no qual foi realizada através das bases 
de dados: SCIELO, MEDLINE/PUBMED, 

CAPES, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Foram 
encontrado o total de 26 artigos publicados, 
sendo excluídos os artigos mais antigos e 
menos relevante e incluso os artigos mais 
atualizados e relevantes para a construção 
deste estudo. De acordo com os resultados 
obtidos, constata-se que o enfermeiros tem 
papel fundamental na orientação, durante 
as consultas de pré-natal, pois as lesões e 
traumas mamilares, por falta de informação 
e acompanhamento, são consequências 
da amamentação que surgem devido ao 
posicionamento incorreto e a pega incorreta 
do recém-nascido.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno. 
Consequências mamárias. Traumas 
mamilares. 

THE CONSEQUENCES OF 
BREASTFEEDING FOR THE 

MOTHER IN THE NURSE’S VIEW: A 
CRITICAL REVIEW GROUNDED IN 

BIBLIOGRAPHIES
ABSTRACT: The breast consequences for 
the mother during the breastfeeding process 
can generate fears, pain for the puerperal 
woman and implications for the baby. It is 
known that the child should only feed on 
breast milk exclusively until six months 
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of age, but impasses arise that can cause early weaning. The objective of this research 
is to verify through bibliographical references the consequences for the mother that arise 
with breastfeeding, which most of the time prevent the breastfeeding process; describes 
nursing skills during prenatal consultations, showing the importance of health education and 
guidelines. The research is bibliographic with a qualitative approach in which it was carried 
out through the following databases: SCIELO, MEDLINE/PUBMED, CAPES, MINISTRY OF 
HEALTH. A total of 26 published articles were found, excluding the oldest and least relevant 
articles and including the most updated and relevant articles for the construction of this study. 
According to the results obtained, it appears that nurses play a fundamental role in guidance 
during prenatal consultations, since nipple injuries and trauma, due to lack of information and 
monitoring, are consequences of breastfeeding that arise due to positioning. incorrectly and 
incorrectly latching on to the newborn.
KEYWORDS: Breastfeeding. Breast consequences. Nipple trauma.

1 |  INTRODUÇÃO
A amamentação é a mais onisciente estratégia e tática natural de vinculo, afeto, 

amor, proteção e nutrição para o recém-nascido e integra a mais sensível e econômica e 
eficaz intervenção para a diminuição da morbimortalidade infantil. O mesmo concede um 
extenso impacto na promoção da saúde integral da mãe e do bebê.

O processo de amamentação vai além de alimentar e nutrir a criança, o início desse 
procedimento torna-se difícil e doloroso para a puérpera e recém-nascido, já que ambos 
estão vivenciando algo novo e por mais que seja a segunda ou terceira gestação, para 
a mãe é como se fosse a primeira vez, pois cada gravidez, cada filho, cada puerpério, 
comportam-se diferentes um dos outros. Ou seja, existem técnicas e manejos corretos que 
se forem realizados de forma incorreta podem trazer ou fazer do processo de amamentação 
um terror para a mãe, através de consequências que podem frustrá-las podendo impedir o 
aleitamento materno.

O leite materno é um alimento rico em nutrientes, vitaminas e essencial para o 
recém-nascido, o mesmo serve como proteção para o bebê, impedindo que o mesmo 
adoeça ou morra. Amamentar traz consigo inúmeros desafios, tanto para a puérpera quanto 
para o bebê, uma vez que as mamas estão rígidas, inchadas devido o leite materno, com 
isso surge alguns complicações nos mamilos que podem impedir a amamentação ou até 
mesmo fazer de uma momento que era para ser magico uma situação assustadora, coberta 
de medos, dores e inseguranças. Devido a esta problemática, o presente estudo tem por 
interesse analisar através de referências bibliográficas as consequências mamarias que 
surgem durante a amamentação. Durante o pré-natal a gestante foi orientada sobre as 
possíveis consequências mamarias que poderiam surgir com a amamentação? O enfermeiro 
realizou educação em saúde a respeito das técnicas e posicionamentos corretos para a 
amamentação? 
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No pré-natal a mãe deve ser orientado sobre todo as mudanças que irão ocorrer 
com o seu corpo durante e após a gestação, assim como as consequências e dificuldades 
no processo de amamentação. O enfermeiro deve realizar durante o pré-natal educação 
em saúde voltada para os cuidados com o recém-nascido, a importância da amamentação 
exclusiva nos primeiros seis meses, sobre o posicionamento e pega correta do bebê durante 
esse processo. É importante que durante as consultas gestacionais, haja a participação 
paterna, pois é crucial esse interação da família tanto durante a gravidez quanto após, 
visto que a mulher nessa fase fica com os hormônios aflorados e precisa de suporte para 
encorajá-la a enfrentar as dores e medos que surgem.

O objetivo desse estudo é verificar através de referências bibliográficas as 
consequências mamarias para a mãe que surgem com a amamentação, onde na maioria das 
vezes impedem o aleitamento materno. Da mesma forma, salientar como as consequências 
para a mãe interferem no processo de amamentação; descrever as competências de 
enfermagem durante as consultas de pré-natal e mostrar a importância das orientações e 
educação em saúde durante as consultas.

O interesse por essa pesquisa bibliográfica surgiu para entender que a puérpera 
passa por diversas transformações durante a gestação e com a amamentação ela 
adquire consequências que ocorrem com a amamentação que podem interferir esse 
processo. Mediante este questionamento, pesquisei de forma mais aprofundada sobre as 
consequências para a mãe durante a amamentação e a pontuar o papel do enfermeiro 
durante o pré-natal, voltado para as orientações. Através disso, percebi que existem 
vários fatores que levam ao surgimento de implicações para a mãe durante o processo 
de amamentação e que pode gerar também o desmame precoce. Percebe-se então que a 
as intercorrências mamárias prejudicam a puérpera e consequentemente o bebê e nesses 
casos as mães necessitam de apoio para que possam superar esse processo sem que 
ocorro outros agravos. A proposta dessa pesquisa bibliográfica é verificar as consequências 
da amamentação para a mãe de uma forma crítica aos olhos do enfermeiros.

A presente pesquisa é de caráter bibliográfico com abordagem qualitativa e 
foi realizada através das seguintes bases de dados: SCIELO, MEDLINE/PUBMED, 
CAPES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, correspondendo aos descritores: consequências da 
amamentação, desmame, lesões mamárias, traumas mamilares, pré-natal. Foi encontrado 
o total de 26 artigos publicados. Onde foram excluídos os artigos mais antigos e menos 
relevante para esta pesquisa e incluso os artigos mais atualizados e relevantes para a 
construção deste estudo.

2 |  DESENVOLVIMENTO 
Silva, Soares e Macedo (2017), corrobora que, o leite materno, tem características 

que ajudam o bebê a combater doenças nos primeiros seis meses de vida, ainda ressaltam 
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que o mesmo, possui propriedades antimicrobiana, anti-inflamatória, e grande quantidade 
de leucócitos que protegem o sistema imunológico do recém-nascido.

O leite materno é o alimento ideal para o bebê, principalmente quando ele é 
exclusivo nos primeiros seis meses de vida do lactante. Sabe-se que o bebê nasce, sem 
anticorpos e o aleitamento é a sua primeira vacina pois, o mesmo é rico em gorduras, 
minerais, vitaminas, enzimas, sustâncias imunoativas, que ajudam no crescimento e 
desenvolvimento da criança tanto no ponto de vista cognitivo quanto psicomotor. Além 
disso, cria o laço mãe e filho.

Nascimento et al; (2018), corrobora que o ato de amamentar influência muito sobre 
a condição emocional e biológico para a saúde da puérpera e do recém-nascido. Os 
benefícios para a mãe vão desde a aparência, uma vez que com a amamentação a mulher 
tem maiores chances de voltar mais rápido para o antigo peso, assim como, existem os 
fatores que contribuem para a ocorrência de doenças como o câncer de mama.

Conforme a Organização Mundial da Saúde – OMS (2014), o leite materno defende o 
recém-nascido contra patologias e até mesmo ao falecimento, seja em um país desenvolvido 
ou não, seja em um lar de famílias de classe baixa, média ou alta. A amamentação é uma 
das ações mais eficientes para proteger a criança. 

De acordo com Frota et al; (2009), as puérperas esclarecem que o desmame na 
maioria das vezes é atribuindo a fatores que estão ligados ao comportamento do recém-
nascido, assim como a vivência de já ter amamentado antes. O autor ainda, ressalta que 
as mães tem o conhecimento sobre os benefícios que o leite materno traz para o bebê, 
porém as dores nos primeiros dias ao amamentar e as fissuras mamarias trazem consigo 
desmotivação e desespero enorme.

A maioria das puérperas trabalham fora de casa, o que pode facilitar o desmame, 
entretanto as consequências mamarias provocadas pela amamentação colaboram para 
que haja a pausa no aleitamento materno exclusivo. As dificuldades enfrentadas pela 
genitora influenciam na decisão de se continuar, ou não, com a amamentação.

Castro et al; (2009), afirma que as consequências da amamentação para a mãe 
está relacionadas ao ingurgitamento mamário, fissura mamilar, mastite puerperal, bloqueio 
de ducto e abcesso mamário. O autor contribui falando que as intercorrências podem ser 
intensificadas frente à malformação dos mamilos, impossibilitando a apreensão adequado 
dos recém-nascidos, situações essas que requerem total paciência e segurança para dar a 
continuidade a amamentação.

O ingurgitamento mamário, acontece no início da lactação e ocorre por conta do 
retardo inicial da amamentação, técnica incorreta, sucção do bebê ineficaz, mamadas 
pouco frequentes e uso de suplementos. Pode haver três características do ingurgitamento: 
congestão/aumento da vascularização, acúmulo de leite e edema decorrente da congestão 
e obstrução da drenagem do sistema linfático.

Segundo Giugliani (2004), a prevenção para o ingurgitamento mamário baseia-se 
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na forma correta de amamentação, incluindo a pega e posição do recém-nascido na hora 
da mamada, começar a amamentação o mais rápido possível, amamentar o bebê em livre 
demanda, ordenhar as mamas manualmente ou com bombas de sucção e evitar o uso de 
suplementos.

No início da amamentação as puérperas queixam-se de dores nas mamas e nos 
mamilos o que as deixam apreensivas, visto que existe o desconforto mamário e um bebê 
que necessita ser alimentado, o que contribui para a mãe optar pelas formulas, ao invés 
da amamentação. 

Esses desconfortos no início é normal mas, torna-se preocupante quando a mãe 
apresenta mamilos muito dolorosos e machucados, uma vez que os traumas mamilares 
compreende-se por edemas. Fissuras, bolhas, equimoses marcas brancas, amarelas e 
escuras, afirma GIUGLIANI (2004).

Os traumas mamilares ocorrem, devido a forma como o recém-nascido é posicionado 
na hora da amamentação, como também a anatomia do mamilo, uso improprio de bomba 
de sucção e a disfunção oral da criança.

As infecções fúngicas mamilares causadas por Candida Albicans também são 
uma das consequência para a puérpera durante a amamentação. MONTOVANI (2016), 
corrobora falando que é dificultoso definir um motivo pela qual ocorre essa infecção por 
cândida mamilar, uma vez que a mesma pode ocorrer superficial ou até mesmo afetar os 
ductos lactíferos. Vale ressaltar que, mamilos úmidos e com lesões como, rachaduras e 
fissuras são características principais para a infecção proliferar

A puérpera, quando está infectada por Candida, costuma sentir prurido, sensação 
de queimadura e fisgadas no mamilo, que podem permanecer com mais intensidade após 
as mamadas. É valido falar que nessas situações o bebê pode apresentar crostas brancas 
orais, o que não pode ser confundida com as crostas de leite que é normal o recém-nascido 
apresentar.

Giugliane (2004), ressalta que tanto o recém-nascido quanto a puérpera devem 
realizar o tratamento com antifúngico, por mais que o bebê não manifeste sinais de 
monilíase. 

Montrone et al; (2006), alega que os traumas mamilares são ocasionados devido 
ao posicionamento errado do bebê na hora da amamentação e a pega incorreta da 
criança, com isso os mamilos ficam doloridos e desconfortáveis, o que dificulta e impede a 
amamentação.

Para Faleiros, Trezza e Carandina (2006), as puérperas habitualmente sabem os 
benefícios do aleitamento materno, entretanto questionam e usam situações para justificar 
a pausa na amamentação afirmando o leite ser fraco ou não suprir o recém-nascido, 
esses motivos são apontados pela mãe, por conta da mesma possuir, dores durante a 
amamentação o que traz consigo o medo, ansiedade e em alguns casos por já ter passado 
por essas situações em outra gestação no processo de amamentação.
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Ferreira, et al (2017), fala que o processo de amamentação necessita de cuidados, 
atenção e técnica na hora que o bebê é posicionado para amamentar, pois é extremamente 
importante para que o recém-nascido consiga alimentar-se de maneira eficiente e para 
que não machuque os mamilos da mãe causando lesões que possam está prejudicando 
ou interferindo esse processo. O que corrobora com Couitinho e Kaiser (2015), onde os 
mesmo falam a respeito do ato de sugar e pega correta do bebê, é um dos fatores que 
contribuem para o sucesso da amamentação, pois quando há mamilos doloridos e lesões, 
essas características interferem na pratica do aleitamento materno, o que requer da 
enfermagem conhecer as necessidades da mãe e orientá-las para impedir consequências 
tanto para a puérpera quanto para o recém-nascido.

Durante a amamentação, a mãe e bebê devem estar inteiramente ligados um ao 
outro, é o momento em que a criança irá se alimentar e para isso é necessário que o corpo 
do recém-nascido seja colocado próximo ao da mãe, o rosto da criança de frente para as 
mamas e com nariz na altura do mamilo, sem que o sufoque, a boca do bebê tem que está 
bem aberta, para abocanhar toda a aréola e os lábios inferiores virado para a forra.

Oliveira, Barbosa e Melo (2016), afirmam que no decorrer da gestação, a mulher 
necessita estar inserida em ações educativas, que possam ajuda-las, como grupo de 
gestantes, reuniões e consultas pré-natais, tanto com o médico quanto com o enfermeiro, 
visto que são profissionais que fundamentais no acompanhamento direto da gestante de 
do bebê. Os autores ainda ressaltam, sobre a importância da participação do companheiro 
e dos familiares, visto que podem transmitir segurança e apoio da gestante. 

Rocha e Andrade (2017), falam que no período da gestação a mulher passa por 
diversas mudanças, o acompanhamento no pré-natal é onde a gestante irá conhecer, 
compreender e aprender tudo sobre os cuidados e alterações que irão acontecer no 
decorrer da gravidez e no puerpério, o enfermeiro é o profissional essencial ao atendimento 
e assistência da gestante.

Para Dias, et al (2018), o pré-natal é onde a mulher irá se preparar para a chegada 
do bebê, através das consulta, orientações, grupos de gestantes que são realizados pela 
equipe da Estratégia Saúde da Família, que a grávida é guiada quanto ao desenvolvimento 
da gestação e a saúde tanto do bebê quanto da mãe. Com a assistência e orientações a 
gravida tem riscos e consequências minimizados, pois a mesma é preparada para situações 
que irá vivenciar desde o parto, pós-parto e incluindo amamentação e imunização do 
recém-nascido.

3 |  CONCLUSÃO
As consequências mamarias para a mãe durante o processo de amamentação, 

transcorre tanto com as mães de primeira viagem, tanto como as mães que já estão no 
segundo ou terceiro processo de amamentação. 
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As lesões mamarias ocorrem por conta da técnica inadequada da criança na hora 
da amamentação. O posicionamento do bebê na hora da amamentação, a pega correta 
do mamilo juntamente com a aréola, são ações que influenciam para que a criança seja 
alimentada corretamente e não haja lesões, e traumas mamilares para a mãe. 

Constatou-se que a maioria dos autores falam sobre a importância das orientações 
durante o pré-natal, o enfermeiro deve realizar as educações em saúde sobre a importância 
das técnicas corretas durante a amamentação, visto que as mesmas podem contribuir tanto 
para o desenvolvimento do bebê quanto para o bem estar da mãe. A enfermagem tem o 
papel primordial, juntamente com o parceiro da mãe, já que a puérpera necessita também 
de suporte para prosseguir no processo de amamentação sem pressão psicológica, dores 
e consequências.

Entretanto, salienta-se que além, das consequências que a mãe pode adquirir 
durante a amamentação, o bebê também está propicio ao desmame precoce e o enfermeiro 
por ser o profissional capacitado e que fica maior parte da gestação acompanhando a 
gestante, deve orientá-la sobre todos os cuidados, assim como exigir a participação o pai 
da criança durante o pré-natal, pois é de extrema importância que haja o suporte da família 
no processo de amamentação.
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