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RESUMO

Identificar e analisar as estratégias de promoção do aleitamento materno na atenção primária. Método: Revisão 
integrativa da literatura, a partir de publicações do período de 2012 a 2018 nas bases de dados da Biblioteca Virtual 
em Saúde e Scopus. Os   descritores “Aleitamento Materno” e “Atenção Primária à Saúde” foram rastreados em três 
idiomas: português, inglês e espanhol. Resultados: Foram identificadas 289 publicações por meio da busca nas bases 
eletrônicas, das quais 51 referências eram duplicadas, e 205 foram excluídas por não estarem relacionadas à questão 
norteadora. Assim, 33 artigos completos compuseram a amostra, considerando os critérios de inclusão e exclusão. 
Conclusões e implicações para a prática: Diversas estratégias abordadas na Atenção Primária à Saúde (APS) mostraram-
se úteis e são replicáveis. A formação e a capacitação dos profissionais da APS também se mostraram essenciais para o 
sucesso do aleitamento materno. A disseminação das estratégias identificadas pode auxiliar no planejamento de ações 
para promover a amamentação.

Palavras-chave:  Aleitamento materno; Atenção Primária à Saúde; Estratégia Saúde da Família. Promoção da saúde.

ABSTRACT

To identify and analyze strategies to promote breastfeeding in primary care. Method: Integrative literature review, 
considering publications from 2012 to 2018 in the databases of  the Virtual Health Library and Scopus. The descriptors 
“Breastfeeding” and “Primary Health Care” were traced in three languages: Portuguese, English and Spanish. Results: 
289 publications were identified by searching the electronic databases, of  which 51 references were duplicated and 
205 were excluded because they were not related to the guiding question. Thus, 33 complete articles comprised the 
sample, considering the inclusion and exclusion criteria. Conclusions and implications for practice: Several strategies 
addressed in Primary Health Care (PHC) have proven useful and are replicable. The training and qualification of  PHC 
professionals was also essential for the success of  breastfeeding. The dissemination of  the identified strategies can 
help in planning actions to promote breastfeeding.
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 INTRODUÇÃO

O Programa Saúde da Família (PSF), 

proposto no ano de 1994 pelo Ministério da 

Saúde, surgiu com o intuito de remodelar a 

organização da Atenção Primária à Saúde 

(APS) no Brasil e operacionalizar os princípios 

doutrinários e organizativos do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Em virtude de seu potencial, 

passou a ser reconhecido como Estratégia Saúde 

da Família (ESF), com expansão progressiva, 

objetivando modificar o modelo assistencial 

vigente, garantindo a integralidade da assistência 

e a promoção da saúde1-3.

A promoção da saúde infantil, em 

especial, inicia-se pela oferta do pré-natal, 

que é a assistência realizada por meio de 

intervenções aplicadas por uma equipe de 

saúde multidisciplinar. As ações ocorrem desde 

a concepção, para que se possam promover 

condições benéficas à saúde materna e do feto, 

evitando a ocorrência de possíveis agravos 

durante a gravidez4. É ainda durante o pré-

natal que se inicia a abordagem acerca do 

aleitamento materno (AM) e suas vantagens5, 

sendo que, após o nascimento, esse estímulo 

deve permanecer garantindo a continuidade da 

promoção à saúde da criança4,5.

O leite humano é um alimento rico 

em água, carboidratos, proteínas, gorduras, 

vitaminas e sais minerais, e ainda confere 

imunidade passiva ao recém-nascido, devido 

à presença das imunoglobulinas6,7. Dessa 

maneira, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) recomenda que o AM deva ser um 

processo contínuo e exclusivo até o sexto mês 

de vida do bebê, pois apenas esse leite possui 

nutrientes suficientes para que o lactente se 

desenvolva de forma saudável e protegido, 

reduzindo a morbimortalidade infantil8. Diante 

disso, é importante que a ESF, como promotora 

da saúde na atenção primária, seja capaz de 

conduzir e orientar as mães quanto aos cuidados 

relacionados à amamentação.

As ações de incentivo e apoio ao AM 

constituem algumas das principais estratégias 

adotadas pelos profissionais atuantes na atenção 

básica, que, além de contribuir para a criação 

de vínculo com as gestantes, possibilitam a 

efetivação de atividades educativas, realização de 

visitas domiciliares e demais práticas que visam 

sanar as dúvidas das pacientes e familiares. 

Eventuais problemas podem ser evitados 

ou solucionados de forma oportuna durante 

o período de amamentação, com o auxílio 

de uma atenção integral e multidisciplinar4. 

Sendo assim, essas atividades são estratégicas 

para que a nutriz possa adquirir segurança em 

desenvolver o processo do AM bem-sucedido, 

que irá culminar no desenvolvimento saudável 

do bebê.

Apesar de o Brasil contar com uma 

Política Nacional de Aleitamento Materno 

(PNAM), os indicadores de AM para o país 

de modo geral estão abaixo do esperado,5 e a 

melhoria desejada passa, necessariamente, pelas 
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atividades das equipes de Atenção Primária 

à Saúde (APS). É desejável que práticas 

inovadoras e bem-sucedidas sejam amplamente 

divulgadas e replicadas para o alcance dos 

indicadores ideais, especialmente em relação 

à prática do Aleitamento Materno Exclusivo 

(AME). O presente estudo teve como objetivo 

identificar e analisar as estratégias de promoção 

do aleitamento materno na atenção primária por 

meio de uma revisão integrativa da literatura.

 MÉTODO

Realizou-se uma revisão integrativa da 

literatura, de estudos nacionais e internacionais 

que abordaram a temática “aleitamento materno 

na atenção primária à saúde”.  O estudo foi 

conduzido com base em recomendações 

clássicas para esse modelo de estudo9. As 

etapas que se desenvolveram foram: definição 

da questão de pesquisa; definição dos critérios 

de elegibilidade; revisão de literatura; e 

documentação metodológica, com elaboração e 

apresentação de quadros com as características 

mais relevantes dos estudos incluídos. A 

pergunta que norteou esta revisão foi: Quais 

são as estratégias adotadas na atenção primária à 

saúde para a promoção do aleitamento materno? 

Em setembro de 2019, realizou-se um 

levantamento online de artigos dos últimos 

sete anos, compreendendo os anos de 2012 a 

2018, nas bases do Portal Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) e SciVerse Scopus, utilizando 

os descritores nos idiomas português, inglês e 

espanhol: “Aleitamento Materno”, “Atenção 

Primária à Saúde”; “Lactancia materna”, 

“Atención Primária de Salud”, “Breastfeeding” 

e “Primary Health Care”.

Os critérios de inclusão foram: 

estudos no formato de artigo que abordaram 

estratégias da atenção primária à saúde para a 

promoção do aleitamento materno; publicação 

ocorrida nos anos de 2012 a 2018 e nas línguas 

portuguesa, inglesa ou espanhola. Todos os 

artigos selecionados pela estratégia de busca 

proposta foram avaliados pela leitura do título e 

do resumo. Foram excluídos os estudos que não 

atendiam as exigências anteriores, aqueles que 

não abordaram o tema de pesquisa e aqueles em 

duplicata. Foi realizada a análise e interpretação 

das informações coletadas em cada artigo. Os 

principais dados dos artigos selecionados foram 

organizados em um quadro com os seguintes 

itens: título, objetivos e conclusão. 

 RESULTADOS 

A Figura 1 apresenta, em resumo, o 

modo como os dados foram encontrados e 

selecionados para a análise. Foram identificados 

durante a busca 289 artigos, sendo que 51 

referências eram duplicadas, e 205 foram 

excluídas por fuga ao tema deste trabalho. Foram 

selecionadas 33 publicações que atenderam aos 

critérios de inclusão e exclusão nas bases de 

dados eletrônicas. 
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A figura 2 apresenta o detalhamento dos 

estudos incluídos na revisão, sendo nove artigos 

publicados em 2013; e quanto ao delineamento,18 

artigos apresentavam abordagem quantitativa.

A análise do quadro-síntese das 

produções científicas possibilitou a elaboração 

de dois eixos de estudos em relação ao tema: 

(1) Estratégias de promoção do aleitamento 

materno na atenção primária; e (2) Formação de 

profissionais da atenção primária e o aleitamento 

materno. 

EM ANEXO

DISCUSSÃO

Estratégias de promoção do aleitamento 

materno na atenção primária

Nesta revisão, foram identificados 

18 estudos que articularam sobre as 

estratégias na Atenção Primária de incentivo 

à amamentação10-27. Algumas abordagens e 

estratégias para verificar ou incentivar a adesão 

ao AM foram verificadas, tais como o uso do 

instrumento “Dez passos para a alimentação 

saudável para crianças brasileiras menores 

de dois anos”,10 e a adesão das unidades de 

saúde à Rede Amamenta Brasil11,12. Além 

disso, a qualificação da assistência prestada nas 

consultas de pré-natal e puerperal13; a realização 

de educação em saúde com as gestantes e 

nutrizes14,15; a qualificação dos profissionais 

de saúde16-18; o uso de mensagens de texto19; 

ligações telefônicas20; e acolhimento adequado 

com o intuito de sanar dúvidas e encorajar a 

amamentação21- 23. Destaca-se além disso, a 

utilização de instrumentos como a Iniciativa 

Unidade Básica Amiga da Amamentação na 

adoção dos “Dez Passos para o Sucesso da 

Amamentação”24-27, também como importante 

estratégia verificada na atenção primária para a 

incentivo e apoio ao AM. Foram identificados, 

nesta revisão, três estudos relacionados ao pré-
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natal e à amamentação, tendo sido verificado 

que a orientação prestada à gestante é um 

fator determinante para a adesão ao AM e 

ao AME15,26,28. No entanto, quando essas 

orientações não são feitas ou são transmitidas 

de forma incorreta, há uma defasagem no 

conhecimento das nutrizes quanto às possíveis 

complicações que podem ocorrer durante o 

processo de amamentação29. Ademais, um 

estudo ressaltou que baixos níveis de adesão 

ao pré-natal e poucas atividades de educação 

em saúde, resultam em baixa porcentagem 

de aleitamento materno exclusivo30. Além 

disso, o pré-natal devidamente realizado por 

profissionais capacitados impacta diretamente 

na redução da mortalidade materno-infantil31

Oito estudos que abordaram os aspectos 

governamentais sobre amamentação foram 

identificados nesta revisão, e a estratégia 

mencionada foi a Iniciativa Unidade Básica Amiga 

da Amamentação (IUBAAM)24-27,32-35. Desse 

modo, foi possível evidenciar que a utilização 

da IUBAAM como estratégia na atenção 

primária aumentou de forma significativa a 

duração do AME 24,26,32, demonstrando o 

importante papel desse instrumento nas ações 

das equipes de saúde junto às nutrizes. Além 

disso, foi possível observar que o AME estava 

associado à adoção dos “Dez Passos para o 

Sucesso da Amamentação”, implementados 

por essa estratégia nas Unidades Básicas de 

Saúde. Os programas citados nas pesquisas 

foram: Programa de Agentes Comunitários em 

Saúde24,25, Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher, Criança e Adolescente26.

Formação de profissionais da atenção 

primária e o aleitamento materno

Nove estudos abordaram o papel dos 

profissionais de saúde no que diz respeito 

ao AM10,13,14,16,36-40, sendo citados os 

profissionais de enfermagem10,14,20,36-38, 

médicos10, agentes comunitários de saúde 

(ACS)16,36, nutricionistas10,39 e dentistas10, 

além de técnicos administrativos e estagiários10. 

Dentre eles, destacaram-se, em três estudos, 

os enfermeiros como profissionais capazes 

de influenciar positivamente as práticas de 

amamentação, uma vez que desempenham 

atividades fundamentais, como explicar as 

vantagens do AM às mães, as técnicas e posições 

para a lactação, além de oferecer recomendações 

para a alimentação complementar37,30. Constata-

se, também, que o sucesso da amamentação na 

população depende diretamente dos programas 

educacionais realizados nas Unidades Básicas de 

Saúde mediados por esses profissionais10. Além 

disso, outro estudo ressaltou a importância do 

nutricionista no contexto do Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família (NASF), pois, além de atuar 

na promoção da alimentação saudável para 

todas as fases do ciclo de vida, também atua na 

capacitação da equipe da ESF39.

Nesta revisão, ainda foram identificados 

cinco estudos que abordam a formação 

dos profissionais de saúde quanto ao AM, 
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evidenciando a importância da capacitação 

profissional na incorporação de novas práticas 

em prol da amamentação, a partir de um 

conhecimento teórico e prático adquirido durante 

sua formação10,16,36,41,42. Entre esses estudos, 

apenas um trata da formação de graduação10, 

e cinco referem-se à formação complementar, 

ou aprimoramento10,16,36, 41,42.. Quatro 

artigos abordaram os fatores influenciadores 

para o AM exclusivo21,26,28,43. Como descrito 

em estudos, a prática de amamentar também é 

influenciada pelas orientações e apoio recebidos 

pela mulher durante a gestação e puerpério, fato 

corroborado por outro estudo, que cita a eficácia 

de grupos de pré-natal, grupos de mães e das 

visitas domiciliares28,43. Salientou-se, portanto, 

a importância de a abordagem dos profissionais 

atuantes na ESF não se restringir à mãe, mas, 

sim, estender-se a todas as pessoas de seu 

convívio de forma a desmistificar crenças que 

possam prejudicar a prática do AM; e, com isso 

promover sua experiência da melhor forma26

Três estudos abordaram indiretamente 

o papel dos profissionais da APS, avaliando 

fatores influenciadores na introdução precoce 

de novos alimentos durante o período do AME, 

o que pode acarretar possíveis prejuízos ao 

desenvolvimento saudável do lactante26,37,44. 

Os fatores influenciadores identificados nos 

estudos foram: volta da mãe ao trabalho; falta 

de apoio à nutriz; conhecimento insuficiente 

sobre o AM; percepção de baixa produção de 

leite por parte das mães37; baixa escolaridade 

materna26 ; e falta de apoio dos profissionais 

de saúde na atenção primária44. Os enfermeiros 

e os demais profissionais de saúde da APS 

foram identificados como facilitadores para 

a amamentação continuada e promoção de 

alimentação saudável no tempo adequado. As 

situações que representam risco nutricional 

aos lactentes devem receber uma abordagem 

adequada dos profissionais de saúde, com o 

intuito de prestar a melhor assistência ao binômio 

mãe-filho quanto aos cuidados praticados 

durante o processo de amamentação45-46.

 CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

PARA A PRÁTICA

A partir da análise dos artigos, 

verificou-se que as estratégias de efetivação 

da amamentação na Atenção Primária à Saúde 

são essenciais em prol do incentivo ao AM. 

Constatou-se que as lactantes sofrem influência 

direta do meio em que vivem, por meio de 

aspectos sociais, culturais e econômicos. Dessa 

forma, é imprescindível aos profissionais da APS 

compreender os determinantes que interferem na 

saúde do binômio mãe-filho, incluindo--se, aí, o 

aleitamento materno, para que possam intervir no 

processo saúde - doença de forma eficaz. Diante 

disso, cabe salientar a importância da formação 

e qualificação dos profissionais de saúde para 

incentivar a adesão ao AM. Como limitação, 

pontua-se a escassez de estudos de avaliação 

de impacto, relacionados às estratégias da APS 

junto ao aleitamento materno, principalmente 

de estudos que abordem a influência dos ACS. 
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As informações sobre a prática do aleitamento 

materno poderão orientar o desenvolvimento 

de novos programas e estratégias educativas que 

intervenham principalmente, nos aspectos que 

dificultam essa prática. Assim, os profissionais 

poderão atuar com maior efetividade frente às 

dificuldades que acometem o AM, abordando 

estratégias que possíveis de efetivar o processo 

de amamentação junto à população adscrita.
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