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RESUMO 

A atenção ao pré-natal no ambiente da rede básica é uma das áreas prioritárias, tendo 
um grande potencial para intervenção na alta prevalência da mortalidade materna, por 
causas evitáveis no país, com destaque às regiões Norte e Nordeste. Todavia, a 
literatura destaca a inadequação dessa assistência como um dos principais obstáculos 
para uma efetiva promoção à saúde e prevenção dos agravos que incidem diretamente 
na saúde da mulher. Assim fatores sociodemográficos, como idade materna, cor e os 
determinantes sociais relacionados à baixa escolaridade e menor renda familiar; o 
modo do atendimento nos serviços públicos de saúde, dentre muitos outros, que 
precisam ser apreciados pela complexidade da atenção pré-natal e no processo de 
ampliação das políticas de atenção a mulher. Desta forma, este estudo tem como 
objetivo geral: Analisar a atenção pré-natal na rede básica do estado da Bahia e 
objetivos específicos: averiguar a disponibilidade dos recursos materiais e humanos 
necessários para prestação da assistência do pré-natal no estado da Bahia e verificar 
fatores associados a adequação do pré-natal ofertado conforme parâmetros 
preconizados pelo Ministério da Saúde no estado da Bahia. Trata-se de um 
delineamento transversal, descritivo e analítico, utilizando como fontes de dados 
secundárias a partir do primeiro ciclo de avaliação externa do Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e Qualidade. Subdividido por três módulos: o Módulo I – 
Observação na Unidade Básica de Saúde; Módulo II – Entrevista com um profissional 
sobre o processo de trabalho da Equipe de Atenção Básica e verificação de 
documentos na Unidade Básica de Saúde; Módulo III – Entrevista com usuário na 
unidade de Saúde. Para seleção das varíaveis, foram consideradas as que se referiam à 
aspectos da atenção ao pré-natal inseridas nos módulos I e III. Os resultados foram 
apresentados em frequências (relativas e absolutas) segundo as características 
investigadas. A análise desta adequação do pré-natal foi realizada primeiramente de 
forma descritiva, e conseguinte,a comparação da variável dependente (desfecho) o 
número de consultas de pré-natal entre as variáveis categóricas, por meio teste do χ2.  
Posteriormente a esta análise univariada, as variáveis que apresentaram p < 0,2 foram 
inseridas em um modelo saturado de regressão logística binária.Em relação aos 
resultados pode-se constatar que a adequação ao pré-natal envolve fatores 
sociodemográficos, estruturais e práticos e que comprometem diretamente na sua 
qualidade. Dessa forma, pode-se inferir que há desafios ainda presentes na assistência 
pré-natal no âmbito atenção básica, expondo então, a necessidade prioritária da 
padronização da assistência à saúde ofertada na Atenção Básica à Saúde e o 
reconhecimento de todas as instâncias envolvidas, da complexidade da atenção ao pré-
natal com a valorização devida de detalhe desse processo.  
 
Descritores:Pré-Natal; Saúde da Mulher; Saúde Pública; Atenção Primária à Saúde; 
Estrutura dos Serviços 
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ABSTRACT 

Prenatal care in the basic network environment is one of the priority areas, with great 
potential for intervention in the high prevalence of maternal mortality, due to 
preventable causes in the country, with emphasis on the North and Northeast regions. 
However, the literature highlights the inadequacy of this assistance as one of the main 
obstacles to effective health promotion and disease prevention that directly 
corroborates women's health. So sociodemographic factors, such as maternal age and 
color and the social determinants related to low schooling and lower family income 
and the way of care in public health services, among many others, need to be weighed 
against the complexity of prenatal care and in the process of magnification of attention 
to women policies. In this way, this study has as general objective: Analyze prenatal 
care in the basic network of the state of Bahia and specific objectives: to check the 
availability of the material and human resources needed to provide prenatal care in the 
state of Bahia and verify factors associated with the adequacy of the offered prenatal 
according to established parameters by the Ministry of Health in the state of Bahia.It is 
a cross-sectional, descriptive and analytical study. Using secondary data sources from 
the first external evaluation cycle of the National Program for Improving Access and 
Quality. Subdivided by three modules: Module I - Observation in the Basic Health 
Unit; Module II - Interview with a professional about the work process of the Primary 
Care Team and verification of documents in the UBS; Module III - Interview with the 
user at the Health Unit. For the selection of variables, those referring to aspects of 
prenatal care inserted in modules I and III were considered. The results were presented 
in frequencies (relative and absolute) according to the characteristics investigated. The 
analysis of this prenatal adequacy was first performed in a descriptive way, and 
consequently, the comparison of the dependent variable (outcome), number of prenatal 
consultations among the categorical variables, using the χ2 test. After this univariate 
analysis, the variables that presented p <0.2 were inserted into a saturated logistic 
regression model.Regarding the results, it can be verified that the adequacy to prenatal 
care involves sociodemographic, structural and practical factors and that directly 
compromise quality. In this way, it can be inferred that there are still challenges in 
prenatal care in the basic care area, thus exposing the priority need for the 
standardization of health care offered in ABS and the recognition of all the involved 
instances, the complexity of care Prenatal care with the due appreciation of detail of 
this process. 
 
Keywords: Prenatal; Women's Health; Public health; Primary Health Care; Service 
Structure 
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1. INTRODUÇÃO 

A conquista do Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela a lei no 8080 de 

1990, representou uma inflexão no modo de se produzir saúde no país, colocando 

então a Saúde Pública como protagonista deste processo. E em consonância com seus 

princípios, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é implementada, como 

resultado da experiência acumulada de vários atores envolvidos historicamente com o 

desenvolvimento e a consolidação do SUS como movimentos sociais, usuários, 

trabalhadores e gestores das três esferas de governo (BRASIL, 2011a). 

No Brasil, a atenção básica à saúde (ABS) deve ser a base do sistema e como 

principal escolha de porta de entrada e ligação entre diferentes serviços de toda Rede 

de Atenção à Saúde (RAS). Toda atuação desenvolvida na ABS seja no âmbito 

individual ou coletivo, busca a promoção e proteção da saúde, prevenção e tratamento 

de doenças e a redução de danos, sendo orientada pelos princípios da universalidade, 

da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, 

da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social (BRASIL, 

2012b). 

Na PNAB, um de seus fundamentos é a integralidade do cuidado, voltada para 

promoção à saúde do usuário. Nessa política, a tática prioritária de organização é a 

estratégia de Saúde da Família (ESF), sendo uma das áreas prioritárias a atenção ao 

pré-natal e puerpério, com reforço para relevância da saúde da mulher nessa etapa de 

seu ciclo de vida, e seu reconhecimento como prática primordial de cuidado e 

acompanhamento à gestação pela equipe de saúde (GIOVANELLA et al., 2009). 

Destaca-se no que concerne à atenção pré-natal, o número de consultas 

realizadas está diretamente relacionado à sua adequação (DOMINGUES et al., 2015). 

Porém esse acesso muitas vezes é comprometido por diversos fatores, que envolve a 

características sociodemográficas, como a idade materna e cor; os determinantes 

sociais relacionados à baixa escolaridade e menor renda familiar e ao modo do 

atendimento nos serviços públicos de saúde, dentre muitos outros, que precisam ser 

ponderados pela complexidade da atenção pré-natal e pelo processo de ampliação das 

políticas de atenção a mulher (VIELLAS et al., 2014; FONSECA et al., 2015). 
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Nesta perspectiva da ampliação do acesso e a melhoria da qualidade e 

instituição de um padrão comparável, em 2011 foi divulgado, a Portaria nº 1.654, do 

Ministério da Saúde (MS), que criou o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), produto de um processo de negociação e 

pactuação das três esferas de gestão do SUS (BRASIL, 2015; MACHADO et al., 

2016). 

Entre os preceitos preconizados pelo PMAQ-AB, a transparência definida na 

sua terceira diretriz (BRASIL, 2015), propiciou a divulgação dos resultados e 

disponibilização dos microdados na página eletrônica da Diretoria da Atenção Básica 

(DAB) do MS. Tal fato possibilitou à sociedade brasileira a elucidação das 

fragilidades e potencialidades de sua localidade e estado, como também, à academia, 

análises secundárias independentes mais extensivas a fim de agregar conhecimento a 

um campo de pesquisa/avaliação ainda muito incipiente. Nessa perspectiva, a análise 

das variáveis, da dimensão pré-natal do PMAQ-AB se constitui em uma grande 

oportunidade para problematizá-la e discuti-la no âmbito do acesso e da qualidade. 

Acrescido a isso, apesar da atenção ao pré-natal ser amplamente discutida e 

estudada em seus contextos e problematizações, estudos sinalizam a necessidade de 

pesquisas e abordagens da temática que colaborem no aprimoramento das políticas 

públicas e superação de obstáculos afim da efetiva atenção a gestante que corrobora 

diretamente na saúde da mulher (GONÇALVES et al., 2009; SERRUYA, 2012; 

LANSKY et al., 2014; DOMINGUES et al., 2015). 

 A inquietude desta problemática surgiu ainda como graduanda em enfermagem, 

acerca da prática do pré-natal adequado em unidade de saúde e sua influência da 

mudança da realidade epidemiológica do país. Ademais, a vivência como 

entrevistadora no segundo ciclo do PMAQ-AB no estado da Bahia, fez com que se 

vislumbrasse análises com os microdados coletados, na busca por respostas acerca dos 

fatores associados a adequação do pré-natal ofertada pela ABS.  

O ambiente da ABS traz questionamentos acerca das áreas programáticas e 

prioritárias, dentre as quais encontram-se questões relacionadas à saúde da mulher, 

foco especial dessa investigação. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo geral 

 Analisar a atenção pré-natal na rede básica do estado da Bahia 

Objetivos específicos 

 Averiguara disponibilidade dos recursos materiais e humanos necessários para 

prestação da atenção pré-natal no estado da Bahia 

 Verificar fatores associados a adequação do pré-natal ofertado conforme 

parâmetros preconizados pelo Ministério da Saúde no estado da Bahia 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. A TRAJETÓRIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 
 

Ao se debruçar na construção das políticas públicas e legislação para mulheres 

no Brasil, verifica- se o majoritário foco na gravidez e seu ciclo. Desde 1974 com a 

criação do Programa Nacional de Saúde Materno Infantil (PSMI) que estava 

direcionado à visão da mulher como função reprodutiva. Todavia, nos anos 80, a partir 

de um movimento de mulheres, de profissionais de saúde e de outras instituições da 

sociedade civil organizado em prol de mudanças relacionadas à forma de atendimento 

à mulher, inicia-se a reestruturação da política existente(NEGRÃO, 2012).  

Desta forma, foi implantado em 1983, o Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM) na busca pela consolidação da rede de serviços básicos e 

cuja pretensão foi oferecer às mulheres, atendimento à sua integralidade em todas as 

fases da vida (BRASIL, 2005a). Este programa configurou-se um marco histórico, 

pelo qual a saúde da mulher ganhou espaço na agenda política do país, ao incorporar 

perspectivas como gênero, raça e etnia. Sua criação se deu em um contexto de 

redemocratização do país com influência de movimentos sociais, principalmente, 

feministas. A criação do PAISM e sua proposta de integralização da saúde forneceram 

uma das bases para o desenvolvimento do SUS, pois já que previa ações de “educação, 

preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação”, e especificidades da saúde da 

mulher (COSTA, 2009). 

Entretanto, mesmo com este avanço, houve questionamentos relacionados à 

qualidade da assistência, especialmente no que dizia respeito à assistência ao pré-natal 

e parto já que os indicadores maternos e perinatais continuavam alarmantes. A partir 

disso, o MS, ao associar a má assistência com a não compreensão dos direitos 

reprodutivos e a não percepção da mulher como sujeito, criou o Programa de 

Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN) (MATTAR e DINIZ, 2012). 

O PHPN, normatizado pela Portaria GM/MS nº 569 de 2000 incluía além do da 

atenção humanizada, a melhoria as condições do atendimento às gestantes na rede 

pública de saúde, a partir de um protocolo mínimo de ações em atenção obstétrica. As 
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recomendações foram quanto ao início precoce do pré-natal até 120 dias de 

amenorreia, mínimo de seis consultas, solicitação de exames de rotina em duas 

ocasiões, teste do HIV, imunização contra tétano e consulta puerperal até 42 dias pós-

parto (Brasil, 2000). 

Em 2004, foi lançada pelo MS a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher (PNAISM) com os objetivos de: 1) promover a melhoria das condições de 

vida e saúde das mulheres brasileiras, 2) contribuir para redução da morbidade e 

mortalidade feminina; e 3) ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde 

da mulher no SUS (BRASIL, 2004). 

Em consonância às conquistas pelas mulheres na evolução das políticas de 

atenção à saúde feminina, um importante avanço foi ascendido, também, na área dos 

direitos sexuais e reprodutivos em 2005 com a proposta da Política Nacional de 

Direitos Sexuais e Reprodutivos (BRASIL, 2005b). 

Ademais, o Governo Federal incorporou na PNAISM, a Rede Cegonha (RC), 

normatizada pela Portaria nº 1.459 de 2011, como forma de complementar ao PHPN. 

Seus principais objetivos são fomentar a implementação de novo modelo de atenção à 

saúde da mulher e da criança com foco na atenção ao parto, nascimento, crescimento e 

desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro meses, organizar a Rede de 

Atenção à Saúde da Mulher no ciclo vital da gestação e à saúde da criança, para que 

haja garantia de acesso, acolhimento e resolutividade e propostas de redução da 

mortalidade materna e infantil (BRASIL, 2011). 

Desta forma, uma atenção ao pré-natal de qualidade e humanizada é 

imprescindível para a saúde materna e neonatal, e precisa incluir ações de prevenção e 

promoção da saúde, além de diagnóstico e tratamento adequados, com caráter 

acessível aos serviços de saúde de qualidade que integrem todos os níveis da atenção. 

 

3.2. ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 

No âmbito da Atenção Básica à Saúde, a RC, institui a reorganização de todo o 

sistema de saúde regional para constituir-se como uma rede de atenção voltada à saúde 

da mulher, com foco no ciclo vital da gestação, sendo considerada uma das áreas 
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prioritárias, segue pilares conceituais e práticas assistenciais, que além do objetivo da 

atenção humanizada, soma a melhoria das condições do atendimento às gestantes na 

rede pública de saúde a partir de um protocolo mínimo de ações em atenção 

obstétrica(BRASIL, 2011; 2012b; CARNEIRO, 2013). 

A PNAB traz os dez passos para um pré-natal de qualidade e que orientam tanto 

os estados quanto municípios, na disposição de uma rede de serviços, garantindo-se os 

seguintes elementos: (1): Início do pré-natal até a 12ª semana de gestação (captação 

precoce), (2): Garantia dos recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários 

à atenção pré-natal, (3): Assegurar a toda gestante a solicitação, realização e avaliação 

em termo oportuno do resultado dos exames preconizados,(4): Promoção da escuta 

ativa da gestante e de seus(suas) acompanhantes, considerando aspectos que 

perpassem apenas um cuidado biológico,(5): Garantia do transporte público gratuito da 

gestante para o atendimento pré-natal, quando necessário, (6): Garantia do direito ao 

cuidado do (a) parceiro(a) antes, durante e depois da gestação, (7): Garantia do acesso 

à unidade de referência especializada, (8) Estimulação sobre os benefícios do parto 

fisiológico,(9): Vinculação da gestante à maternidade de referência, (10): Orientação 

quando direitos garantidos por lei no período gravídico-puerperal(BRASIL, 2012a). 

Os profissionais de saúde envolvidos na atenção e cuidado ao pré-natal, são 

orientados a padronização desta assistência que inclui as recomendações acerca das 

atribuições de cada um envolvido nesse processo, em congruência a desenvolver ações 

de atenção integral e de promoção da saúde, prevenção de agravos e escuta 

qualificada, com a oferta do atendimento humanizado e estabelecimento do vínculo.  

Em particular, os profissionais de saúde responsáveis pela coordenação do 

cuidado às gestantes, o médico(a) e a enfermeiro(a), que compartilham das mesmas 

atribuições do acompanhamento do pré-natal de baixo risco na atenção básica, sendo 

que há orientação das consultas ofertadas serem intercaladas entre as categorias. 

Porém, caso não haja disponibilidade da categoria médica na equipe de saúde, o 

profissional enfermeiro é autorizado pelo MS, a acompanhar inteiramente o pré-natal 

de baixo risco na rede básica de saúde(DUARTE e DE ALMEIDA, 2014). 

O processo do acompanhamento segue a lógica da garantia do quantitativo 

mínimo de seis consultas de pré-natal, solicitação de exames de rotina em duas 
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ocasiões(dosagem de hemoglobina (Hb) e hematócrito (Ht); grupo sanguíneo e fator 

Rh; teste de Coombs(se necessário); glicemia em jejum; exame sumário de urina (tipo 

I);  urocultura com antibiograma;  exame parasitológico de fezes; colpocitologia 

oncótica; sorologias referente à HIV 1 e 2, Citomegalovírus, HTLV, Sífilis, 

Toxoplasmose, Rubeóla e Hepatite C e B), oferta dos teste rápido de triagem para 

sífilis, teste rápido diagnóstico para HIV e teste rápido de gravidez, acrescida da  

imunização contra tétano, hepatite B e influenza(BRASIL, 2012a; LOPES et al., 

2016). 

As consultas seguem a rotina instituída de Classificação de risco gestacional, 

anamnese (história clínica e exame físico obstétrico) e a instituição de condutas 

específicas;  orientar a gestante sobre a alimentação e o acompanhamento do ganho de 

peso gestacional;  incentivar o aleitamento materno exclusivo até os seis meses; o 

fornecer todas as informações necessárias; prescrever suplementação de sulfato ferroso 

e ácido fólico; orientar a gestante sobre os sinais de risco e a necessidade de 

assistência; referenciar a gestante para atendimento odontológico; encaminhar a 

gestante para imunização;realizar ações e práticas educativas individuais e coletivas; 

agendar consultas subseqüentes (BRASIL, 2012a; POLGLIANI et al., 2014). Todo 

manejo e acompanhamento precisa ser registrado em prontuário e na caderneta da 

gestante, possibilitando o referência e contra referência(SANTOS NETO et al., 2012). 

Entretanto, problemas na adequação da assistência pré-natal têm sido referidos 

por diversos estudos, tais falhas comprometem a qualidade do cuidado fornecido e na 

prevenção de desfechos maternos negativos, corroborando a manutenção de altos 

índices de morbimortalidade materna, mesmo com o grande avanço na ABS e atenção 

ao pré-natal, mantém-se como um grave problema de saúde pública (POLGLIANE et 

al., 2014; VIELLAS et al., 2014; DOMINGUES et al., 2015; LEAL et al., 2015). 

 

3.3. PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E 

QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA 

 

O PMAQ-AB foi implementado em 2011 e estruturado de acordo com sete 

diretrizes afim de nortear sua  organização e desenvolvimento, sendo elas, possibilitar 
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parâmetro de comparação entre as UBS; prever um processo contínuo e progressivo de 

melhoramento dos padrões e indicadores, apresentar transparência em todas as suas 

etapas, envolver, mobilizar e responsabilizar as três instâncias da gestão, as equipes e 

usuários, desenvolver cultura de negociação e contratualização, estimular a efetiva 

mudança do modelo de atenção, o desenvolvimento dos trabalhadores e a orientação 

dos serviços em função das necessidades e da satisfação dos usuários e ter caráter 

voluntário para a adesão(BRASIL, 2015). 

O programa, no seu primeiro ciclo, em 2011,se organizou em quatro fases 

complementares e distintas, a primeira fase, a adesão e contratualização foi a etapa 

formal, a segunda fase, do desenvolvimento foi a etapa central, onde ocorreu 

aoperacionalização das mudanças, a terceira fase, a avaliação externa, onde foi 

realizada a verificação das condições de acesso e de qualidade das UBS e a quarta 

fase, foi a recontratualização, a partir da avaliação de desempenho de cada equipe, 

completando assim um ciclo(BRASIL, 2015). 

A avaliação externa foi coordenada pela Diretória da Atenção Básica (DAB), 

em parceria com instituições de ensino e/ou pesquisa (IEP) de todo o país no intuito de 

averiguar as condições de acesso e de qualidade da totalidade de municípios e equipes 

de Atenção Básica participantes do programa. Na Bahia, o responsável por esta etapa, 

foi o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA), 

operacionalizando a fase da avaliação externa com definição de logística de campo e 

aplicação dos instrumentos de avaliação.  

Nessa etapa, um grupo de avaliadores foram selecionados e treinados pelas IEP 

para aplicação do instrumento, com auxílio do aparelho tablete. A escolha do avaliador 

contou com necessidade de experiência em avaliação, com um mínimo de credenciais 

acadêmicas e competências capazes de enfrentar as pressões e dilemas éticos durante o 

processo, existindo a dificuldade de se conciliar a independência e o inevitável 

envolvimento nos serviços durante o processo da avaliação.  

A avaliação externa do PMAQ-AB (técnica de entrevista) foi composto por 

instrumentos de coleta, divididos em três módulos: Módulo I - Observação na unidade 

básica de saúde, cujas questões foram direcionadas para a realização do censo de infra-

estrutura da unidade de saúde; Módulo II - Entrevista com profissional de saúde de 
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nível superior sobre processo de trabalho da equipe de Atenção Básica e verificação de 

documentos da UBS; Módulo III - Entrevista com o usuário na Unidade Básica de 

Saúde sobre satisfação e condições de acesso e utilização de serviços de 

saúde(BRASIL, 2012c). 

Após certificação das UBS e divulgação para os municípios participantes, a 

DAB disponibilizou em sua página eletrônica com domínio público, os microdados do 

primeiro ciclo da avaliação externa do PMAQ-AB. Os microdados foram 

disponibilizados em arquivo excel nos três módulos da coleta, afim de que houvesse a 

possibilidade de realização de outras análises e trouxessem enriquecimento a Atenção 

Básica à Saúde.  

Desde sua disponibilização, os microdados do PMAQ-AB foram utilizados para 

estudos mais aprofundados de suas variáveis, mesmo havendo vieses em sua 

aquisição, pois como condicionava o desempenho final alcançado a um incentivo 

financiamento proporcional, podendo então produzir efeitos inesperados ou 

indesejáveis, como a motivação distorcidas(ignorar parâmetros não recompensados), 

'mapismo' (fraude na apresentação de relatórios), amostragem viciada (predefinição de 

pacientes) (BARRETO, 2015).Sua análise possibilita a inferência acerca da realidade 

da ABS no país, e a produção de informação que resultem em aprimoramento 

institucional e profissional no âmbito da Atenção Básica.(TOMASI et al., 2015; 

GIOVANELLA et al., 2016; MACHADO et al., 2016). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 
 

Estudo de delineamento transversal, descritivo e analítico, de fonte secundária, 

baseado nos dados do primeiro ciclo de avaliação externa do Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, disponibilizados pelo 

Ministério da Saúde. 

 

4.2. CAMPO DE ESTUDO 
 

Este estudo foi desenvolvido com base nos microdados, a partir da avaliação 

externa do primeiro ciclo do PMAQ-AB no estado de Bahia, abrangendo os 417 

municípios do estado. 

A Bahia é o maior estado da região Nordeste do Brasil e representa o quinto em 

extensão territorial (564.830,859 km), ocupando 6,63% da área do país e 36,3% da 

região. Quarto estado mais populoso da federação, concentra 7,3% do total de 

habitantes do país. Possui 28 regiões de saúde: Alagoinhas, Barreiras, Brumado, 

Camaçari, Cruz das Almas, Feira de Santana, Guanambi, Ibotirama, Ilhéus, Irecê, 

Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, 

Ribeira do Pombal, Salvador, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, Seabra, 

Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da 

Conquista(BRASIL, 2012d). 

 

4.3. DESCRIÇÃO DO BANCO DE DADOS 
 

Os microdados utilizados nesse estudo estão disponibilizados na página 

eletrônica da DAB com domínio público (BRASIL, 2012b), e contém respostas 

relacionadas às equipes de Atenção básica (EABs) que aderiram ao Programa.  No 

estado da Bahia, a avaliação externa desenvolveu-se entre os meses de junho de 2012 e 
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março de 2013 e foi dirigida pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal 

da Bahia, sob coordenação da DAB/MS. 

Neste primeiro ciclo, houve o censo das UBS registradas no Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde que aceitaram a adesão ao PMAQ-AB, situadas na zona 

urbana e rural nos municípios da Bahia. A coleta de dados baseou-se na aplicação do 

instrumento da avaliação externa, subdividido por três módulos: o Módulo I – 

Observação na Unidade Básica de Saúde; Módulo II – Entrevista com um profissional 

sobre o processo de trabalho da Equipe de Atenção Básica e verificação de 

documentos na UBS e Módulo III – Entrevista com usuário na unidade de Saúde. 

 

4.3.1. FONTE DE COLETA DE DADOS 
 

As variáveis correspondentes ao estudo no Módulo I, foram selecionadas a 

partir de componentes relacionados à rotina da atenção ao pré-natal, totalizando 

informações dos questionários de 3.604 estabelecimentos de saúde da ABS.  

E as variáveis correspondentes ao estudo no Módulo III, considerou a 

população de mulheres entrevistadas em todas as Unidades Básica de Saúde num total 

de 1032. Todavia, mediante aplicação dos critérios de inclusão: realizar pré-natal em 

uma das UBS investigadas e ter filhos menores de dois anos, foram incluídas669 

usuárias das UBS que participaram do PMAQ-AB foram elegíveis. Após a exclusão de 

registros incompletos, a população final para análise totalizou 499 mulheres. 

 

4.4. DEFINIÇÕES DAS VARIÁVEIS PARA O ESTUDO (ANEXO A) 
 

4.4.1. Variáveis para análise descritiva 
 

As variáveis correspondentes ao estudo no Módulo I, foram selecionadas a 

partir de componentes relacionados à rotina da atenção ao pré-natal, cotejando-se 

informações dos questionários do censo de estabelecimentos de saúde da ABS que 

contratualizaram com o programa. Primeiramente, analisou-se descritivamente as 

seguintes variáveis:  
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a) Caracterização do modelo estrutural da ABS: (Posto de Saúde, Unidade 

Básica, Posto Avançado ou Outro). 

b) Composição da equipe: Existência do profissional médico, enfermeira e 

odontólogo na equipe. 

c) Instrumentos de trabalho para consulta pré-natal: tensiômetro, balança 

antropométrica 150kg, glicosimetro, sonnar e fita métrica. 

d) Insumos para atenção pré-natal: fármacos, testes rápidos e quadro vacinal 

inerentes a gestação (Ácido Fólico, Sulfato Ferroso, Cefalexina, vacinas: 

antitetânica, hepatite B e Influenza e testes rápidos de gravidez, sífilis e 

HIV); 

e) Impressos de trabalho: caderneta da gestante e cartão de vacina. 

 

4.4.2. Variáveis para análise de fatores associados 

 

A variável dependente (desfecho) deste estudo corresponde ao número de 

consultas de pré-natal realizadas. Assim, considerou-se como adequado o número seis 

ou mais consultas e a inadequação foi definida pela ocorrência do número de 

consultas, parâmetro preconizado pelo MS (BRASIL, 2012a). 

As variáveis independentes estão contidas no módulo III e foram distribuídas 

nos seguintes blocos: 

a) Sociodemográficas: cor autodeclarada, situação marital, alfabetização, 

participação no Programa Bolsa Família. 

b) Aspectos da Atenção ao pré-natal: realização de consultas com profissional 

médico, enfermeiro, consultas realizadas pelo mesmo profissional, medição 

de altura uterina, aferição de pressão arterial, inspeção de cavidade oral, 

exame clínico das mamas, solicitação de exames mínimos exigidos, oferta 

de vacina antitetânica e suplementação de ácido fólico e sulfato ferroso. 

c) Processo de trabalho da equipe: fornecimento de atividade coletiva, 

agendamento de consulta subsequente e referência de Maternidade. 
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4.5. ANÁLISE DE DADOS E PROCEDIMENTO ESTATÍSTICO 

 

Os resultados foram apresentados em frequências (relativas e absolutas) 

segundo as características investigadas. A análise dos fatores associados à adequação 

do pré-natal foi realizada pela comparação entre as variáveis categóricas, por meio 

teste do χ2.  

Posteriormente a esta análise univariada, as variáveis que apresentaram p < 0,2 

foram inseridas em um modelo saturado de regressão logística binária (stepwise 

backward), afim de afastar possíveis confundimento e interações. Assim foi possível 

calcular os valores do risco (coeficiente β) e seus respectivos intervalos de confiança 

(IC 95%). Todas as análises foram realizadas por meio do Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS®) versão 21.0 e com significância de 5%. 
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5. RESULTADOS 

Os resultados deste estudo serão apresentados, a seguir, sob a forma de dois 

manuscritos, os quais foram elaborados de acordo com as normas dos periódicos 

selecionados para a submissão.  

 

A fim de responder o primeiro objetivo do estudo foi elaborado um manuscrito 

intitulado “Análise estrutural da atenção pré-natal na rede básica do Estado da 

Bahia” O manuscrito será submetido para publicação na Revista Brasileira Materno 

Infantil. 

 

Para contemplar o segundo objetivo da dissertação foi elaborado o segundo manuscrito 

intitulado: “Fatores associados à adequação do pré-natal no âmbito da Atenção 

Básica” O manuscrito será encaminhado para publicação nos Cadernos de Saúde 

Pública. 
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5.1. MANUSCRITO 1 
 

Análise estrutural da atenção pré-natal na rede básica do Estado da Bahia 

Structural analysis of prenatal care in the basic network of Bahia State 

 

Resumo  
 
Objetivou-se analisar a disponibilidade de recursos materiais e humanos necessários à 
prestação da assistência pré-natal no Estado da Bahia.Para isso foi utilizado os dados da 
avaliação externa do primeiro ciclo do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da 
Atenção Básica, ocorrida em 2012-2013. Das 3.604 estruturas baianas avaliadas, 30,2% 
(n=1.088) enquadram-se como posto de saúde, 57,6% (n=2.077) Unidade Básica de Saúde, 
12% (n=44) posto avançado e 10,8% (n=388) de outra modalidade. Ao analisar a estrutura 
dos estabelecimentos da rede básica, foi evidenciado a insuficiência do suporte estrutural 
completo comprometendo diretamente ao acompanhamento pré-natal, a exemplo da 
disparidade de disponibilidade, de vacinas, medicações básicas e testes rápidos. Por outro 
lado, houve a suficiência de profissionais disponíveis, em turnos e carga horária preconizada. 
Tais achados podem resultar numa descontinuidade ou inadequação da atenção à saúde, 
mostrando que a alocação de recursos financeiros precisa considerar tais falhas, afim de que a 
Atenção Básica à Saúde seja reconhecida de acordo com sua importância, como sustentáculo 
do sistema com um grande potencial. 
 

Palavras-Chave: Estrutura dos Serviços; Atenção Primária à Saúde; Saúde da Mulher 

 

Abstract 

The objective was to analyze the availability of material and human resources needed to 
provide prenatal care in the State of Bahia. To do so, data from the first cycle of external 
evaluation of the Program for Access and Quality of Basic Care Improvement was used, 
which took place in 2012-2013. Of the 3,604 structures evaluated, 30.2% (n = 1,088) were 
classified as health posts, 57.6% (n = 2077) Basic Health Unit, 12% (n = 44) advanced post 
and 10.8 % (N = 388) of another modality. When analyzing the structure of the 
establishments of the basic network, it was evidenced the insufficiency of the complete 
structural support directly committing to the prenatal follow-up, such as availability disparity, 
of vaccines, basic medications and rapid tests. On the other hand, there was a sufficiency of 
available professionals, in shifts and recommended workload. Such findings may result in a 
discontinuity or inadequacy of prenatal care, showing that the allocation of financial resources 
needs to consider such failures, so that ABS is recognized according to its importance, as a 
support of the system with great potential. 
 

Keywords: Service Structure; Primary Health Care; Women's Health 
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Introdução 

A mortalidade materna se insere em um contexto de saúde reprodutiva e de direitos 

sexuais, considerada um parâmetro de desenvolvimento social, tornando sua redução uma 

prioridade global, reafirmada como uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM) e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre os anos de 

2016-2030. Apesar do progresso obtido, em 2015, a mortalidade materna permaneceu 

elevada, expondo a acessibilidade desigual aos serviços e a inadequação da atenção prestada, 

que se mantém como uma das grandes adversidades a saúde da mulher em todo mundo(1).  

Vê-se portanto, que o fortalecimento da qualidade dessa atenção deve ser 

imprescindível para resultar em melhores desfechos maternos e perinatais, visto que, o 

combate à mortalidade materna mantém no centro da agenda da saúde global e do 

desenvolvimento internacional, compondo a sucessão dos ODM(1-3). No Brasil, a assistência 

ao pré-natal integra a atuação da atenção básica à saúde (ABS), compondo-se o sustentáculo, 

cujas práticas são norteadas pelos pilares da promoção da saúde da mulher, prevenção e 

tratamento de agravos, e redução de complicações, em particular, neste ciclo vital(4).  

Considera-se que, mesmo com aumento da cobertura deste programa, desde sua 

criação, a literatura destaca, fatores que comprometem a baixa qualidade da atenção pré-natal 

no país, como a não realização dos exames laboratoriais de rotina e dos procedimentos 

básicos recomendados, as prescrições e orientações durante as consultas, e a insuficiência de 

recursos inerentes ao pré-natal(5-7). 

Para além de ampliar quantitativamente os cenários de atenção à saúde, atualmente 

acompanha-se o interesse pela qualificação dos serviços de saúde, em especial na ABS. Logo, 

para garantir que certos padrões de qualidade sejam alcançados faz-se necessário que a rede 

de ABS conte com recursos financeiros, físicos, materiais e humanos suficientes e adequados, 

e que atendam ao objetivo de um bom desempenho no trabalho e a resultados satisfatórios 

quando se refere ao perfil epidemiológico da população assistida(8, 9).  

Paralelamente, novos desafios são elencados para acompanhar as constantes mudanças 

no perfil epidemiológico, político e cultural de uma nação, onde a busca pela qualidade das 

ações de saúde deve se tornar prioridade para que as práticas sejam sempre revisitadas e as 

inadequações reconhecidas e superadas(10, 11). Nesse sentido, a avaliação permanente e 

constante dos serviços de saúde é importante para a qualificação e aprimoramento da 

assistência, especialmente nas áreas de maior vulnerabilidade, lógica seguida pelo Ministério 
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da Saúde, ao implementar do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB), uma estratégia para qualificar os serviços de ABS(12). 

Considerando esta perspectiva objetivou-se analisar a disponibilidade de recursos 

materiais e humanos necessários à prestação da assistência pré-natal e sua adequação no 

Estado da Bahia. 

 

Métodos 

 
Trata-se de um estudo de delineamento transversal descritivo, a partir de dados 

secundários provenientes do primeiro ciclo de avaliação externa do Programa de Melhoria do 

Acesso e Qualidade (PMAQ-AB), disponibilizados pelo Ministério da Saúde.  

Foram utilizados dados coletados no âmbito do PMAQ-AB nos 417 municípios da 

Bahia, considerando dados do Censo das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e do instrumento 

de coleta de dados da avaliação externa do PMAQ-AB, especificamente Módulo I – 

Observação na Unidade de Saúde. Vale ressaltar que os dados, na Bahia, foram coletados 

entre os meses de junho de 2012 e março de 2013 por avaliadores de qualidade, em um 

processo coordenado no estado pelo Instituto de Saúde Coletiva (ISC/UFBA) e pelo 

Ministério da Saúde (MS), tendo como resultado a avaliação de 3.604 estabelecimentos de 

saúde baianos. 

Para esta análise foram selecionadas variáveis a partir de componentes relacionados à 

rotina da atenção ao pré-natal, a saber: caracterização do modelo estrutural da ABS (Posto de 

Saúde, Unidade Básica, Posto Avançado ou Outro); existência do profissional médico, 

enfermeira e odontólogo; presença de instrumentos para avaliação da gestante (tensiômetro, 

balança antropométrica 150kg, glicosímetro, mesa clínica, sonar e fita métrica); fármacos 

(Ácido Fólico, Sulfato Ferroso, Cefalexina), testes rápidos (sífilis e HIV); quadro vacinal 

inerentes à gestação (antitetânica, hepatite B e Influenza); testes rápidos de gravidez;  

impressos de trabalho (caderneta da gestante, cartão de vacina e ficha de atendimento) e modo 

de funcionamento do estabelecimento. 

A análise apresenta a distribuição de frequência (relativa e absoluta), bem como 

médias e desvio padrão referentes aos instrumentos e recursos humanos disponíveis e 

necessários para assistência ao pré-natal, realizada com auxílio do pacote estatísticoStatistical 

Package for the Social Sciences (SPSS®) versão 21.0. 
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Resultados 

Das 3.604 estruturas avaliadas, 30,2% (n=1.088) enquadram-se como posto de saúde, 

57,6% (n=2.077) Unidade Básica de Saúde, 12% (n=44) posto avançado e 10,8% (n=388) de 

outra modalidade.  

No tocante às equipes que compunham essas unidades de saúde, a tabela 1 mostra que 

86,0% contavam com médico, média de 1,1 (±1,1); 91,0% com a presença da enfermeira, 

média de 1,1 (±0,8); e 60,8% com dentista, média de 0,7 (±0,7) compondo as equipes. 

Todavia, apenas 57,6% (n=2074) contavam com a equipe completa (médico, enfermeiro e 

odontólogo) e 6,9% (n=249) não contavam com nenhum desses profissionais.  

 

Tabela 1 - Distribuição das frequências relacionadas à recursos humanos e farmacológicos da 

atenção pré-natal em estabelecimento de saúde da atenção básica no estado da Bahia, 2012.  

Variáveis 
Sim Não 

n* % n* % 

Recursos Humanos     

Médico 3100 86,0 504 14,0 

Enfermeira 3278 91,0 326 9,0 

Dentista 2191 60,8 1413 39,2 

Equipe     

Enfermeiro e dentista 3313 91,9 291 8,1 

Enfermeiro e médico 3034 84,2 260 15,8 

Médico e dentista 2099 58,2 1505 41,8 

Fármacos 
 

 Ácido Fólico 2776 77,0 827 22,9 

Sulfato Ferroso 2189 60,7 1414 39,2 

Cefalexina 1417 39,3 2186 60,7 

n*=Número absoluto 

 

Entre os fármacos essenciais para a atenção pré-natal, o ácido fólico esteve presente 

em 77% (n=2.776), o sulfato ferroso em 60,7 % (n=2.189) e a cefalexina, antibiótico de 

primeira escolha para tratamentos no período da gestação, em 39,3% (n=1.417). Ademais, 

71,8% (n=2588) e 53,6% (n= 1933) afirmaram, respectivamente, que o ácido fólico e o 

sulfato ferroso estavam disponíveis de maneira suficiente. 
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A partir da análise da tabela 2, nota-se que 85% dos estabelecimentos de saúde 

trabalhavam em regime de 2 turnos diários, sendo que, com relação aos turnos de 

funcionamento, 99,1% (n=3572) funcionavam pela manhã, 88,4 (n=3185) a tarde e apenas 

2,3% (n=84) a noite. A carga horária diária de funcionamento da unidade de 8 horas ou mais 

foi a mais referida (77,4%), prestadas majoritariamente em 5 dias da semana (85,4%). 

 

Tabela 2 - Distribuição do regime de funcionamento dos estabelecimentos de saúde da 

atenção básica no estado da Bahia, 2012  

Variáveis n* % 

Número de turnos de atendimento   

1 turno 444 12,3 

2 turnos 3083 85,5 

3 turnos 77 2,1 

Horário de funcionamento da unidade   

Menos de 8h diárias 813 22,6 

  8h diárias ou mais 2791 77,4 

Dias na semana   

1-2 dias 96 2,6 

3-4 dias 55 1,6 

5 dias 3079 85,4 

Mais de 5 dias 69 1,9 

Não respondeu 305 8,5 

n*= Número absoluto 

 

Quanto à constância da disponibilidade de alguns recursos, evidenciou-se que em 

relação aos imunobiológicos, 38,8% afirmou sempre possuir a vacina contra influenza, 64,5% 

a Hepatite B e 60,3% a antitetânica. Em relação aos testes rápidos (TR), detectou-se uma 

baixa oferta, com apenas 2,2% de TR da sífilis, 2,9% de TR de gravidez e 4,3% de TR de 

HIV. Quanto aos impressos relacionados ao acompanhamento, 60,7% dispunham da 

caderneta da gestante e 72,1% do cartão de vacina e no tocante aos instrumentos de trabalho, 

85,3% afirmaram sempre ter disponível a fita métrica (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Distribuição da disponibilidade relacionada à insumos para atenção pré-natal em 

estabelecimento de saúde da atenção básica no estado da Bahia, 2012. 

n*= Número absoluto 

 

A tabela 4 apresenta as médias e medidas de variabilidade dos recursos materiais, onde 

destaca-se nos estabelecimentos analisados a ausência de tensiômetros em 7,9%, da balança 

de 150kg em 23,3%, do glicosímetro em 19,5% e do sonar em 22,7% desses 

estabelecimentos. 

Tabela 4 - Distribuição da quantidade de instrumentos de trabalho para atenção pré-natal em 

estabelecimento de saúde da atenção básica no estado da Bahia, 2012. 

Instrumentos Média Desvio-padrão Amplitude Moda 

Tensiômetro 1,8 1,4 14 2 

Balança 150 Kg 0,9 0,8 11 1 

Glicosimetro 1,0 0,7 8 1 

Sonnar/Pinnar 1,2 1,0 15 1 

 

 

Variáveis 

Disponibilidade 

Sempre Às vezes Nunca Não respondeu 

n* % n* % n* % n* % 

Insumos 
        

Vacina Influenza 1400 38,8 1057 29,3 1146 31,8 1 0,1 

Vacina HepB 2325 64,5 349 9,7 929 25,8 1 0,1 

Vacina Dt 2175 60,3 429 11,9 999 27,7 1 0,1 

Testes Rápidos         

TR Sífilis 78 2,2 19 0,5 3506 97,2 1 0,1 

TR Gravidez 105 2,9 23 0,6 3475 96,4 1 0,1 

TR HIV 156 4,3 31 0,9 3416 94,8 1 0,1 

Impressos 
        

Caderneta da Gestante 2188 60,7 243 6,7 1173 32,5 0 0,0 

Cartão de Vacina 2599 72,1 167 4,6 838 23,3 0 0,0 

Material 
        

Fita métrica 3073 85,3 116 3,2 415 11,5 0 0,0 
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Discussão 

O processo de trabalho para efetivação da atenção ao pré-natal, focando a 

integralidade do cuidado, requer suporte proporcional aos quesitos exigidos pela atenção à 

saúde, entretanto, ao se analisar a estrutura dos estabelecimentos da rede básica, foi 

evidenciada a não oferta do suporte estrutural completo, que compromete diretamente o 

acompanhamento pré-natal, a exemplo da disparidade de disponibilidade, de vacinas, 

medicações básicas e testes rápidos, e a suficiência de profissionais disponíveis, em turnos e 

carga horária preconizada, dado a complexidade do pré-natal e necessidade da presença 

suficiente de todos recursos.  

Inicialmente, nota-se que as diferenças entre as modalidades de estabelecimentos de 

saúde da Bahia, interferem no processo de trabalho da atenção ao pré-natal, devido aos 

diferenciados focos e modo de atuação, com destaque a UBS, que tem enfoque nas ações da 

equipe de saúde, corresponsabilidade pela situação de saúde da população assistida e 

sistematização da demanda, possibilitando uma visão holística e atuação que leve em conta os 

determinantes de saúde(13). 

Desta forma, a ABS em sua totalidade deve objetivar a atenção integral à paciente 

gestante,com a atuação completa de todos os profissionais da equipe de saúde, valorizando 

suas atribuições diferentes e complementares(14). Na Bahia houve presença prioritária da 

composição, com o profissional médico (86%) e profissional de enfermagem de nível superior 

(91%), todavia, a atenção pré-natal perpassa pela consulta odontológica, que foi presença 

destoante destes profissionais (60,8%), transparecendo assim que que a inserção da 

odontologia na ABS precisa ser considerada, devido as potencialidades. Um estudo na Bahia, 

concluiu que pré-natal odontológico não se apresenta consolidado, sem instalação de uma 

linha de cuidado organizada para este ciclo vital. Nesse sentido, torna-se necessário ampliação 

acesso ao pré-natal odontológica(15). Pois sua inserção colabora para reorganização do modelo 

de atenção com ampliação do acesso da população aos serviços de saúde bucal, com a 

garantia à integralidade, numa dimensão promotora de saúde, preventiva e assistencial(16,17). 

O regime de funcionamento das UBS avaliadas esteve de acordo com o preconizado 

pelo Ministério da Saúde, carga horária de 40 horas semanais(18), além do atendimento em 2 

turnos e 5 dias da semana, assim como evidenciado por outros estudos (19,20) Ressalta-se, 

entretanto, que a informação de carga horária se refere ao funcionamento das unidades de 

saúde avaliadas, o que não necessariamente confirma a presença dos profissionais nas 

estruturas avaliadas. 
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A baixa disponibilidade de turnos e dias alternativos (noite e finais de semana) ainda é 

uma realidade que pode dificultar a acessibilidade em tempo oportuno das gestantes, devido 

ao caráter da “porta aberta”. Esta abordagem agrega importância a este indicador na avaliação 

da qualidade dos serviços, mostrando que o aumento do horário e turnos de funcionamento 

precisa reconsiderado pelo MS(20). 

Quando à disponibilidade dos recursos, foi evidenciado que em relação ao quadro 

vacinal observou-se que mesmo com a importância da vacinação, esta disponibilização não 

foi adequada, com apenas 38,8% da vacina influenza, 64,5% da vacina Hepatite B e 60,3% da 

vacina antitetânica. A baixa cobertura da vacina influenza pode dever-se ao fato da 

sazonalidade da mesma. 

A importância da vacinação na gestação deve-se ao fato de prover proteção não 

somente a mãe, mas também ao bebê, pela transmissão tanto transplacentária quanto pela 

amamentação de anticorpos(21). Assim, objetiva-se munir a criança de imunidade à patógenos 

potencialmente danosos durante os primeiros meses de vida, e, consequentemente, a redução 

da morbimortalidade perinatal(22, 23). 

De forma similar, a importância e oferta dos testes rápidos (TR) quanto às sorologias 

(sífilis e HIV) e gravidez foi reforçada em 2012, pelo Programa Rede Cegonha, a fim de 

viabilizar à captação precoce e intervenção efetiva, porém, houve uma constância irrisória, 

que compromete a prevenção da transmissão vertical e início do pré-natal no primeiro 

trimestre. Todavia, evidenciou-se baixa disponibilidade de todos os testes rápidos avaliados, 

comprometendo a realização adequada do processo de pré-natal, assim como demonstrado por 

outros trabalhos(6, 24, 25). 

Os TR podem ser armazenados e realizados nos consultórios da própria unidade de 

saúde, sendo executados com técnicas simples e leitura facilitada. Desta forma, configura-se 

imperativo do investimento em sua implantação efetiva em todo território, afim que já seja 

disponibilizado já na primeira consulta de PN(26-28).Ressalta-se que, para o controle da 

transmissão vertical da sífilis e do HIV, ações devem ser focadas na ampliação do acesso ao 

pré-natal, corroborando para a captação precoce da gestante, garantia do número mínimo de 

consultas; estruturação laboratorial e viabilização dos TR, qualificação dos profissionais 

envolvidos e fortalecimento das estruturas laboratoriais ou buscar alternativas de testagem 

sorológica, afim que se combata efetivamente(29, 30). 

Quanto aos impressos relacionados ao acompanhamento, a não totalidade da 

disponibilidade, sugere a ineficiência da alocação de recursos e planejamento da 

administração, sendo estes, indispensáveis para registro e comprovação da assistência 
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ofertada. A caderneta da gestante e cartão de vacina permitem que a usuária acompanhe a 

atenção executada, e haja o referenciamento, permitindo a comunicação entre serviços da 

rede, desde à assistência pré-natal ao parto nas maternidades(31, 32).  

A caderneta da gestante foi produzida no ano de 2014 com os objetivos de promover o 

acompanhamento e registro das consultas de pré-natal e de otimizar o trabalho na ABS. Isso 

porque os procedimentos e condutas do pré-natal precisam ser realizados categoricamente, 

avaliados em todo atendimento e, com os achados diagnósticos, devem ser sempre registrados 

para prover um fluxo de informações entre os profissionais e serviços de saúde(33). 

A mensuração dos recursos materiais permitiu averiguar o acesso aos instrumentos de 

trabalho referentes às consultas de pré-natal, que demonstrou uma frequência insatisfatória, 

pois o censo realizado nas unidades contabilizou a quantidade de aparelhos em geral, e 

quando consideramos que na rotina do serviço, as atividades são executadas simultaneamente, 

detectamos que a alocação de recursos precisa considerar a frequência de utilização destes. 

Nesse sentido, a disponibilidade da fita métrica, também não foi total, instrumento de trabalho 

indispensável, pois a medição da altura uterina é um procedimento fundamental, não apenas 

para o reconhecimento da restrição de crescimento intra-uterino, como também na 

identificação de outras complicações na gestação(4, 34). 

Outrossim, a quantificação dos tensiômetros, cuja utilização é fundamental para 

acompanhamento da pressão arterial e identificação de possíveis complicações, também foi 

baixa (média de 1,8, moda de 2), visto que na rotina do serviço da ABS este instrumento é 

utilizado por todos os profissionais de saúde, e a existência de uma quantidade proporcional à 

equipe que o utiliza, é essencial para que a monitorização da pressão arterial, não seja 

negligenciada, e em particular na prática do pré-natal, com o controle de gestantes hipertensas 

ou normotensas à medida que haja a prevenção ou intervenção precoce na doença hipertensiva 

específica da gestação (DHEG), considerada a maior complicação obstétrica e uma das  

maiores causas de mortalidade materno-fetal(35, 36). 

Em relação a disponibilidade da balança de 150kg, a presença de uma em boas 

condições (66,6%), é o preconizado para o cotidiano de uma unidade, entretanto destacamos 

que 23,3% não a tinham, fato preocupante, pois o monitoramento do ganho ponderal de peso 

e IMC durante a gestação é quesito obrigatório para uma adequação da atenção pré-natal, uma 

vez que, este procedimento de baixo custo é fundamental para que se institua intervenções 

com objetivo de prevenir complicações tanto maternas, quanto fetais(37, 38).  

Quando nos referimos ao aparelho glicosímetro, sua utilização na rotina de pré-natal é 

facultativa, e necessário em casos especiais, entretanto, mesmo com esta característica, ele 
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precisa estar no estabelecimento, mas apenas 63,8% dispunham do aparelho, em apenas uma 

quantidade, não sendo suficiente, devido seu uso ser agregado a outras atividades, inclusive 

externas, como visita domiciliar. Por sua vez, o sonnar, de uso exigido a partir da vigésima 

semana de gestação, teve uma frequência deficiente, com a inexistência do aparelho em 

22,7% dos estabelecimentos e sua maioria (48%) continham um instrumento. 

A adequada oferta do cuidado na ABS é condicionada pelo aporte de materiais, sendo 

considerado como fator que contribui para a melhoria do planejamento e da organização do 

processo de trabalho(39, 40). No tocante à disponibilidade de cuidados e serviços voltados para 

as gestantes, os resultados aqui postos mostram que insumos mínimos necessários à execução 

da assistência são insuficientes nos serviços avaliados.  

Esta insuficiência do aporte à ABS, resulta numa descontinuidade da atenção à saúde. 

A avaliação externa do PMAQ-AB, acarretou este diagnóstico estrutural do estado da Bahia. 

Sendo que os recursos financeiros disponibilizados para a ABS foram ampliados com o 

incentivo quanto ao desempenho no programa afim de proporcionar melhoria dos serviços. 

Isto é, a alocação do financiamento precisa ponderar tais deficiências e as metas que devem 

ser alcançadas, como proposto no Rede Cegonha, que vão além do repasse de recursos 

atrelado ao aumento de leitos ou da oferta de procedimentos, a busca pela melhoria da 

atenção, destacando a posição estratégica da ABS na realização da atenção do pré-natal. A 

Rede Cegonha, convoca os gestores, os trabalhadores e a sociedade a refletir e transformar o 

modelo de atenção à gestante/parturiente  como protagonista do processo(41, 42). 

Conclusão 

 

Conclui-se que a inequidade dos serviços como a insuficiência de vacinas, medicações 

básicas e testes rápidos e suficiência de profissionais disponíveis, em turnos e carga horária 

preconizada, resultando uma soma negativa, dado a complexidade do pré-natal e necessidade 

da presença suficiente de todos recursos, expõe a alocação inadequada dos recursos 

financeiros e a não valorização deste ambiente. 

A atenção pré-natal na ABS tem um potencial de promover a saúde da gestante, 

identificando precocemente fatores de risco e complicações que possam interferir no êxito da 

gestação. Reconhecer a complexidade desse processo, e a importância de cada detalhe, 

permite que a rede ofereça um acompanhamento adequado.  

Seu caráter básico, não é associado ao desmerecimento, e sim o caracteriza como base 

do sistema, o “sustentáculo” com pilares da promoção da saúde, prevenção e tratamento de 
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agravos, e redução de complicações. Reconhecê-lo com seu devido potencial será 

determinante à modificar a realidade epidemiológica de mortalidade materna, colocando o 

país próximo de alcançar um dos objetivos do ODS. 
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5.2. MANUSCRITO 2 
 

Fatores associados à adequação do pré-natal no âmbito da Atenção Básica 

Factors associated with prenatal care adequacy in Primary Health Care 

 
Resumo 
 
Objetivou-se analisar a assistência pré-natal ofertada, na Atenção Básica no estado da Bahia e 
identificar fatores associados à adequação do pré-natal. Foram utilizados dados da avaliação 
externa do primeiro ciclo do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção 
Básica, realizada em 2012-2013. Entre as 499 mulheres, a média de idade foi de 26 anos, 
sendo 58,3% de cor parda/mestiça; 95,0% alfabetizadas e 84,6% com companheiro fixo. A 
adequação pré-natal foi constata em 86,6% das mulheres, todavia, as que não faziam pré-natal 
com o mesmo profissional ou não eram acompanhadas pelo médico apresentaram risco de 
8,048 (IC95% 2,353-27,531) e 1,977 (IC95% 1,080-3,617), respectivamente, de inadequação 
pré-natal. Além disso, a não realização dos exames de HIV e VDRL também apresentaram, 
respectivamente, risco de 3,241 (IC95% 1,432-7,339) e 2,168 (IC95% 1,132-4,150) para pré-
natal inadequado. O estudo permitiu reconhecer os fatores associados à inadequação do pré-
natal, com destaque à instabilidade vínculo profissional-usuária, a não participação do 
profissional médico na assistência e a não solicitação de sorologias. Expõe então, a 
necessidade de padronização da assistência ofertada e o reconhecimento da complexidade da 
atenção ao pré-natal, sendo aplicada a devida importância a cada detalhe desse processo.  
 
Palavra-Chave: Pré-Natal; Saúde da Mulher; Saúde Pública; Atenção Primária em Saúde. 

Abstract 

This study aimed to analyze the prenatal care offered in Bahia, to users in the Primary Health 
Care and to identify factors associated with the adequacy of prenatal care. Data from the 
external evaluation of the first cycle of the Program for Access Improving and Quality of 
Basic Care, carried out in 2012-2013, were used. Among the 499 women, the mean age was 
26 years, being 58.3% of the color brown / mestizo; 95.0% literate and 84.6% with fixed 
companion. The prenatal adequacy was found in 86.6% of the women, however, those who 
did not perform prenatal care with the same professional or were not accompanied by the 
physician presented a risk of 8.048 (95% CI 2.353-27.531) and 1.977 (95% CI 1.080-3.617), 
respectively, of prenatal inadequacy. In addition, non-performance of the HIV and VDRL 
exams also presented, respectively, a risk of 3.241 (95% CI 1.432-7.339) and 2.168 (95% CI 
1.132-4.150) for inadequate prenatal care. The study allowed to recognize the factors 
associated with the inadequacy of prenatal care, with emphasis on the instability of the 
professional-user link, the non-participation of the medical professional in the care, and the 
non-solicitation of serologies. Then, it is recognized the need for standardization of the 
assistance offered and recognition of the complexity of pre-natal, being applied the 
importance to every detail of this process. 
 
Keywords:Prenatal Care; Women’s Health; Public Health; Primary Health Care 
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Introdução 

A atenção pré-natal se delineia numa perspectiva de proteção e prevenção que permeia 

a identificação e intervenção clínica precoce sobre fatores de risco que comprometam à saúde 

da mulher e do concepto, e tem como resultado a promoção da assistência qualificada(1, 2). 

Porém, é importante salientar que esta qualidade e efetividade do pré-natal sofre influência de 

uma série de determinantes socioculturais e fatores ligados à organização e oferta dos serviços 

de saúde, dessa forma, a adequação do pré-natal deve buscar considerar todas as variáveis a 

fim de ser efetivo na redução de índices de morbimortalidade materna(3). 

No âmbito da Atenção Básica à Saúde (ABS), o Programa de Humanização no Pré-

Natal e Nascimento (PHPN) trouxe a redefinição dos pilares conceituais e práticas 

assistenciais da atenção pré-natal(4), que além do objetivo da atenção humanizada, com a 

melhoria das condições do atendimento às gestantes na rede pública de saúde a partir de um 

protocolo mínimo de ações em atenção obstétrica, incluía as recomendações quanto ao início 

precoce do pré-natal, quantitativo mínimo de  consultas, solicitação de exames de rotina em 

duas ocasiões, teste do HIV, imunização contra tétano e consulta puerperal até 42 dias do pós-

parto(5) 

 Nesta perspectiva, em 2011, o Ministério da Saúde (MS), implementou a Rede 

Cegonha(RC), normatizada pela Portaria nº 1.459(6), e institui a reorganização de todo o 

Sistema de Saúde no âmbito regional para constituir-se como uma rede de atenção voltada na 

perspectiva à saúde da mulher, com foco no ciclo vital da gestação. Nessa lógica, a atenção 

básica se coloca como fundamental ponto de atenção neste processo. No mesmo ano, também 

foi implementado o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB), como parte do mesmo ângulo de “mecanismos de aperfeiçoamento da 

assistência”. 

A desigualdade na qualidade da assistência pré-natal é destacada pelo estudo Nascer 

Brasil(7), que evidenciou maiores prevalências de inadequação do PN na região Norte e 

Nordeste(8). Na Bahia, uma análise do comportamento das internações entre as mulheres na 

faixa etária de 20 a 39 anos trouxe que 65,5% das causas de internamento foi relacionado à 

gravidez, parto e puerpério, mantendo-se como principal causa de internação ao longo da 

última década(9) 

Contudo, a erradicação dos altos índices de morbimortalidade materna ainda se dá de 

forma muito lenta, corroborando que são eventos complexos que permanecem como um 

grande desafio para o país(10). Esta complexidade é apontada pela literatura, que traz a 



42 
 

existência de falhas na assistência pré-natal, tais como obstáculos ao acesso, início tardio, 

número inadequado de consultas e realização incompleta dos procedimentos preconizados, 

somado isso, há a ausência da construção de vínculo profissional-usuário e entre a rede de 

atenção à gestante, resultando no cuidado negligente desde a concepção ao trabalho de parto 

que acarreta agravos, também, a puérpera e recém-nato(1, 11-13). 

Isto posto, considerando a representatividade dos dados extraídos da avaliação externa 

do PMAQ-AB, que permitem um retrato da atenção à saúde prestada pela ABS, buscou-se 

analisar a assistência pré-natal ofertada no estado da Bahia identificando os fatores associados 

à sua adequação. 

 

Métodos 

 

Trata-se de um estudo de delineamento transversal, analítico de fonte secundária, 

baseado nos dados do primeiro ciclo de avaliação externa do Programa de Melhoria do 

Acesso e Qualidade (PMAQ-AB), disponibilizados pelo Ministério da Saúde. A coleta de 

dados ocorreu entre os meses de junho de 2012 e março de 2013, no estado da Bahia. 

Durante o primeiro ciclo de avaliação externa do programa, foi realizado o censo das 

Unidade Básica de Saúde (UBS) que são registradas no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) e que aderiram ao primeiro ciclo do PMAQ-AB, 

localizadas na zona urbana e rural nos 417 municípios da Bahia.A pesquisa iniciou-se a partir 

do instrumento de coleta de dados da avaliação externa, composto por três módulos: Módulo I 

– Observação na Unidade Básica de Saúde; Módulo II – Entrevista com um profissional sobre 

o processo de trabalho da Equipe de Atenção Básica e verificação de documentos na UBS; 

Módulo III – Entrevista com usuário na unidade de saúde. 

A população de mulheres entrevistada em todas as UBS na Bahia foi de 1032. 

Todavia, mediante aplicação dos critérios de inclusão: realizar pré-natal em uma das UBS 

investigadas e ter filhos menores de dois anos, 669 usuárias que participaram da avaliação 

externa do PMAQ-AB foram elegíveis. Após a exclusão de registros incompletos, a 

população final deste estudo totalizou 499 mulheres. 

As variáveis escolhidas para fins de análise neste estudo estão contidas no módulo III, 

e versam sobre a atenção ao pré-natal. Assim, avaliaram-se características relacionadas ao 

perfil da usuária, como cor autodeclarada, situação marital, saber ler e escrever e participação 

do Programa Bolsa Família; componentes associados à caracterização do acompanhamento 

como realização de Pré-Natal com profissional médico, enfermeiro, consultas realizadas pelo 
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mesmo profissional, medição de altura uterina, aferição de pressão arterial, inspeção de 

cavidade oral, exame clínico das mamas, solicitação de exames mínimos exigidos, oferta de 

vacina antitetânica e suplementação de Ácido Fólico e Sulfato ferroso; e requisitos orientados 

pelo MS, como fornecimento de atividade coletiva, agendamento de consulta subsequente e 

referência de maternidade. 

Optou-se pela descrição das variáveis independentes acima citadas de acordo com o 

desfecho: número total de consultas pré-natal realizadas. Assim, considerou-se como 

adequado o número seis ou mais consultas e a inadequação foi definida pela ocorrência do 

número de consultas inferior a seis(5). 

Os resultados foram apresentados em frequências (relativas e absolutas). A análise dos 

fatores associados à adequação do pré-natal foi realizada pela comparação entre as variáveis 

categóricas, por meio teste do χ2. 

Posteriormente a esta análise univariada, as variáveis que apresentaram p < 0,2 foram 

inseridas em um modelo saturado de regressão logística binária (stepwise backward), afim de 

afastar possíveis confundimento e interações. Assim foi possível calcular os valores do risco 

(coeficiente β) e seus respectivos intervalos de confiança (IC 95%). Todas as análises foram 

realizadas no por meio do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) versão 21.0 e 

com significância de 5%. 

 
Resultados 
 

Entre as 499 mulheres avaliadas a média de idade foi de 26 anos (±5,9), variando de 

16 a 45 anos, sendo 53,7% da faixa etária de 16 a 25 anos. A cor da pele parda foi a mais 

prevalente (58,3%); 95,0% das mulheres referiram saber ler e escrever e 84,6% possuíam 

companheiro fixo durante o pré-natal (Tabela 1). 

Quanto ao número de consultas de pré-natal 86,6% (n=432) foram classificadas como 

adequado e 13,4% (n=67) como inadequado. Observadas as variáveis independentes em 

relação ao desfecho proposto, a tabela 1 evidencia que as mulheres que estavam com o pré-

natal adequado eram predominantemente da cor parda (60,6%,), com companheiro (84,6%), 

sabiam ler e escrever (95,8%), com bolsa família (66,7) e da faixa etária 16 a 25 anos 

(54,4%). 
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Tabela 1- Distribuição das características relacionadas à mãe de acordo com a adequação do número de 

consultas de pré-natal no estado da Bahia, 2012.  

Variáveis 
Total 

Pré-natal  
Adequado Inadequado 

p-valor 
n % n % N % 

Cor       0,044* 
  Branca 69 13,8 58 13,4 11 16,4  
  Preta 106 21,2 83 19,2 23 34,3  
  Amarela 16 3,2 16 3,7 0 0  
  Parda/Mestiça 293 58,7 262 60,6 31 46,3  
  Indígena 10 2,0 9 2,1 1 2,0  
  Ignorada 5 1,0 4 0,9 1 1,5  
Companheiro        
  Sim 422 84,6 370 85,6 52 77,6 0,090 
  Não 77 15,4 62 14,4 15 22,4  
Sabe ler e escrever        
  Sim 474 95,0 414 95,8 60 89,6 0,076 
  Não 9 1,8 6 1,4 3 4,5  
  Só assina o nome 16 3,2 12 2,8 4 6,0  
Bolsa Família        
  Sim 377 67,5 288 66,7 49 73,1 0,670 
  Não 46 9,2 42 9,7 4 6,0  
  Não respondeu 1 0,2 1 0,2 0 0,0  
  Não se aplica 115 23,0 101 23,4 14 20,9  
Idade        
  16 a 25 anos 268 53,7 235 54,4 33 49,3 0,249 
  25 a 35 anos 177 35,5 154 35,6 23 34,3 
  35 ou mais 45 9,0 37 8,6 8 11,6 
  Não respondeu 9 1,8 6 1,4 3 4,5 
* Diferença estatisticamente significante pelo teste de chi-quadrado 
 

No tocante à avaliação clínica, nas variáveis independentes em relação ao desfecho 

proposto a tabela 2observa-se que as usuárias com adequação ao pré-natal, tiveram consultas 

com o profissional médico (44,2%), acompanhamento em sua maioria pela enfermeira 

(96,3%) e com o mesmo profissional (81,8%), sendo que, nas consultas houve a realização da 

medição da altura uterina (99,1%) e a aferição da pressão arterial (99,8%), e com menor 

prevalência, a anamnese da cavidade oral (50,5%) e exame clínico das mamas (66,2%).  
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Tabela 2 –Características do cuidado pré-natal de acordo com a adequação do número de consultas de pré-natal 
no estado da Bahia, 2012. 

Variáveis 
Total 

Pré Natal 
p-valor Adequado Inadequado 

n % n % n % 
Médico PN       0,027* 
  Sim 211 42,3 191 44,2 20 29,9  
  Não 288 57,7 241 55,8 47 70,1  
Enfermeiro PN       0,154 
  Sim 478 95,8 416 96,3 62 92,5  
  Não 21 4,2 16 3,7 5 7,5  
Mesmo Profissional       0,000* 
  Sim 486 79,3 426 81,8 60 65,2  
  Não 13 2,1 6 1,2 7 7,6  
Medição Altura Uterina       0,665 
  Sim 494 99,0 428 99,1 66 98,5  
  Não 5 1,0 4 0,9 1 1,5  
Aferição de Pressão Arterial       0,693 
  Sim 498 99,8 431 99,8 67 100,0  
  Não 1 0,2 0  0 0 0  
Anamnese Cavidade Oral       0,681 
  Sim 250 50,1 218 50,5 32 47,8  
  Não 249 49,9 214 49,5 35 52,2  
Exame Clínico das mamas       0,117 
  Sim 331 66,3 286 66,2 45 67,2  
  Não 168 33,7 146 33,8 22 32,8  
* Diferença estatisticamente significante pelo teste de chi-quadrado 
 

Quanto aos exames e procedimentos obrigatórios no pré-natal, evidencia-se na tabela 3 

que a realização de sumário de urina (96,8%), sorologia de HIV (93,1%), sorologia para sífilis 

(79, 9%), ultrassonografia obstétrica (96,8%), glicemia em jejum (79,2%), administração de 

vacina antitetânica (90,3%), suplementação do sulfato ferroso (97,9%) e ácido fólico (94,4%), 

foram mais prevalentes entre as mulheres com adequação do pré-natal. 
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Tabela 3- Distribuição das variáveis relacionadas ás solicitações preconizadas no pré-natal de acordo 
com a adequação do número de consultas de pré-natal no estado da Bahia, 2012  

Variáveis 
Total 

Pré Natal 
p-valor 

Adequado Inadequado 

n % n % n %  

Sumário de Urina       0,006* 
  Sim 478 95,8 418 96,8 60 89,6  
  Não 21 4,2 14 3,2 7 10,4  
Sorologia de HIV       0,000* 
  Sim 452 90,6 402 93,1 50 74,6  
  Não 47 9,4 30 6,9 17 25,4  
Realização de VDRL       0,000* 
  Sim 381 76,4 345 79,9 36 53,7  
  Não 118 23,6 87 20,1 31 46,3  
Realização de USG       0,001* 
  Sim 477 95,6 418 96,8 59 88,1  
  Não 22 4,4 14  3,2 8  11,9  
Glicemia em jejum       0,054 
  Sim 388 77,8 342 79,2 46 68,7  
  Não 111 22,2 90 20,8 21 31,3  
Vacina antitetânica       0,351 
  Sim 448 89,8 390 90,3 58 86,6  
  Não 51 10,2 42 9,7 9 13,4  
Suplementação Sulfato Ferroso       0,165 
  Sim 488 98,2 421 97,9 67 100,0  
  Não 9 1,8 9 2,1 0 0  
Suplementação Ácido Fólico       0,013* 
  Sim 462 93,3 406 94,4 56 86,2  
  Não 33 6,7 24 5,6 9 13,8  
* Diferença estatisticamente significante pelo teste de chi-quadrado 
 

Quanto à prática de atividades gerenciais da atenção pré-natal, a inadequação do pré-

natal se associou à não participação de atividades educativas (72,7%), em contrapartida ter a 

próxima consulta marcada (89,8%) e maternidade referenciada (55,8%) foram variáveis que 

possibilitaram uma maior adequação do pré-natal, como disposto na tabela 4. 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Tabela 4 - Atividades gerenciais no pré-natal de acordo com a adequação do número de consultas de 
pré-natal no estado da Bahia, 2012  

Variáveis 
Total 

Pré Natal 

p-valor Adequado Inadequado 

n % n % n % 
Atividade Educativa       0,009* 
  Sim 209 42,0 191 44,2 18 27,3  
  Não 289 58,0 241 55,8 48 72,7  
Próxima consulta marcada       0,019* 
  Sim 442 88,6 388 89,8 54 80,6  
  Não 18 3,6 16 3,7 2 3,0  
  Não respondeu 39 7,8 28 6,5 11 16,4  
Maternidade referenciada       0,317 
  Sim 274 54,9 241 55,8 33 49,3  
  Não 225 45,1 191 44,2 34 50,7  
* Diferença estatisticamente significante pelo teste de chi-quadrado 
 

De acordo com o modelo final da regressão, os pacientes que não fazem o pré-natal com 

o mesmo profissional ou não fazem acompanhamento com o médico apresentaram um risco 

de 8,048 (IC95% 2,353-27,531) e 1,977 (IC95% 1,080-3,617), respectivamente, de ter um 

pré-natal inadequado. Além disso, a não realização dos exames de HIV e VDRL também 

apresentaram, respectivamente, risco de 3,241 (IC95% 1,432-7,339) e 2,168 (IC95% 1,132-

4,150) para pré-natal inadequado. Os coeficientes brutos e ajustados de todas as variáveis 

estão apresentados na Tabela 5. 

 
Tabela 5 – Modelo final de regressão das variáveis relacionadas ao cuidado pré-natal de acordo com a 
adequação do número de consultas de pré-natal no estado da Bahia, 2012  
Variáveis β IC95% β ajustado IC95% β ajustado 

Acompanhamento pelo mesmo profissional 7,441 2,075-26,682 8,048  2,353-27,531 

Acompanhamento pelo médico 2,311 1,199-4,453 1,977  1,080-3,617 

Exame HIV 3,108 1,283-7,531 3,241  1,432-7,339 

Exame VDRL 2,185 1,085-4,398 2,168  1,132-4,150 

 

Discussão 

A análise realizada evidenciou que bons níveis de adequação ao pré-natal foram 

associados a fatores como o perfil das mulheres e o cumprimento dos requisitos preconizados 

pelo MS, com destaque à influência de quatro variáveis, que no modelo final da regressão 

foram diretamente relacionadas ao maior risco de se ter o pré-natal inadequado, foram elas, a 
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não realização do pré-natal com o mesmo profissional, o não acompanhamento pelo médico e 

a não solicitação dos exames de HIV e VDRL. 

Apesar dos diversos estudos presentes na literatura acerca da temática, há um 

descompasso entre a relevância da mortalidade materna como problema de saúde pública e a 

quantidade de artigos produzidos sobre o tema no Brasil, e quando nos referimos a região 

Norte e Nordeste, este fato fica mais visível(1, 14-16). 

O estudo nos mostra diferenças de prevalências na associação de cada variável que 

compõem a assistência pré-natal, expondo as fragilidades para a não realização adequada do 

mesmo. O perfil sociodemográfico das entrevistadas traz o retrato da gestante atendida na 

atenção básica, sendo mulheres de cor parda, com companheiro, sabendo ler e escrever, que 

recebe bolsa família e gestação com 16 a 25 anos, semelhantemente a outros estudos(7, 17). 

Assim, 80,6% das mulheres em situação de inadequação pré-natal eram da raça/cor 

preta ou parda/mestiça. Outros estudos mostraram que mulheres de cor preta e pardas 

apresentaram mais chance de receber atenção inadequada(17, 18).É válido destacar tal perfil, 

desvelando que há níveis de segregação na sociedade, como educacional e a racial, que 

sobrepõem a equidade e igualdade(18, 19).  

Além disso, a presença do companheiro durante o acompanhamento, por sua vez, 

associou-se à maior adequação, apesar de não ter se mantido no modelo final da regressão. 

Tal presença pode representar um maior suporte social e menor estresse emocional durante a 

gestação, mulheres grávidas e puérperas revelaram que a ausência do homem dos processos 

de gestação e de parto gerava sentimentos de solidão e vazio(20). Ademais, as mulheres 

relataram sentimentos de segurança e confiança aumentados, quando acompanhadas pelos 

parceiros nas consultas(21) 

Com relação a avaliação clínica preconizada pelo Ministério da Saúde(5), a atenção ao 

pré-natal de baixo risco deve ser efetuada por todo profissional de saúde da Atenção Básica, 

sendo o médico e a enfermeira os responsáveis pelas consultas de pré-natal, que são 

intercaladas, garantindo e (co) responsabilizando-se pela saúde da gestante, o cumprimento 

deste passo está relacionado à maior prevalência no pré-natal adequado. 

Todavia, a Rede Cegonha abre espaço para controvérsias na sua criação, provindas de 

críticas feministas que o referem como um retrocesso na emancipação feminina, em razão de 

uma visão restritiva da mulher e em outra vertente, defensores reorientam a reflexão e o 

reconhecem como importante iniciativa no Brasil, um país com iminência de uma 

resolutividade da qualidade da assistência prestada e infraestrutura adequada(10, 22). 
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Das usuárias com adequação ao pré-natal, 96,3% tiverem consultas de enfermagem, 

apontando a importância de tal categoria para o acompanhamento ao pré-natal de baixo risco 

na rede básica de saúde(23-25). Tal achado revela a importância da participação de outros 

profissionais de saúde na atenção pré-natal, todavia, por vezes o profissional da enfermagem, 

seja por sua formação deficitária ou pela falta de autonomia de prescrição, pode não se sentir 

capacitado à função de obstetrícia(26) 

Ademais, apontou-se que a existência do acompanhamento com o profissional médico, 

resultou em 44,2% de adequação, demonstrando, por outro lado, que as que não fizeram 

acompanhamento tal acompanhamento apresentaram risco de 1,977 (IC95% 1,080-3,617), de 

inadequação ao pré-natal,corroborando o Ministério da Saúde, quanto a importância do 

trabalho em equipe na atenção básica, com interação interdisciplinar, no intuito de agregar 

abordagens  complementares e essenciais para integralidade do cuidado(5). 

Quanto às práticas gerenciais, a análise que considerou as variáveis do processo de 

trabalho desvela o vínculo profissional-usuário como um dos pilares essenciais na adesão 

desta usuária ao serviço ofertado e seu melhor monitoramento, sendo que a consulta com o 

mesmo profissional (81,8%) se associou à adequação do pré-natal. Este vínculo é essencial na 

atenção básica como corrobora o estudo nacional Nascer Brasil onde 90% das usuárias 

referiram ter sido acompanhadas pelo mesmo profissional durante a assistência pré-natal(8). 

Os achados deste estudo apontam um risco de 8,048 (IC95% 2,353-27,531) de 

inadequação do pré-natal quando este acompanhamento é fragmentado por diferentes 

profissionais, mostrando que a continuidade da assistência é fundamental para a formação de 

vínculos de confiança entre o profissional e a gestante. Tal fato é reconhecido e defendido 

pelo HumanizaSUS na atenção básica, que traz o princípio da transversalidade, o ato de 

construir e consolidar vínculos para produzir graus crescentes de autonomia e 

corresponsabilidade. Esta construção se dá a partir de “movimentos” tanto da gestante, que 

ocorrerá quando ela acreditar que a equipe se corresponsabiliza e poderá contribuir com a 

promoção de sua saúde, como pelos profissionais com o compromisso com a saúde da 

comunidade assistida, o MS define ainda este vínculo como terapêutico(27). 

Dois pontos chamaram a atenção apesar da não associação estatística evidenciada. O 

primeiro, foi a anamnese da cavidade oral, que obteve apenas 50,5% de adequação, que pode 

ser explicado devido ansiedade, medo, desconhecimento e/ou crenças das gestantes 

relacionadas ao encaminhamento odontológico, bem como justificado pelo desconhecimento 

científico e insegurança dos profissionais nesta avaliação(28). O segundo trata do exame 

clínico das mamas, que apresentou uma prevalência consideravelmente reduzida frente a 
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baixa complexidade e sua vultuosidade, corroborando com outros estudos nos quais a 

anamnese das mamas fora negligenciada, com a impossibilidade da observação e avaliação do 

mamilo e detecção precoce do câncer de mama(29, 30). 

Diante à necessidade de realização de exames e procedimentos técnicos pelos 

profissionais nas consultas de pré-natal como forma de acompanhamento e reconhecimento de 

fatores de risco e comorbidades nas gestantes(31)sendo assim, com a disponibilização de tais, 

houve maiores prevalências na adequação ao pré-natal, como entre as gestantes que 

realizaram o exame de HIV (93,1%), sendo que a não realização deste resultou em um risco 

de 3,241 (IC95% 1,432-7,339) de inadequação. 

À vista disso, esta operacionalização da ABS precisa ser qualificada com o real 

envolvimento dos profissionais de saúde que prestam assistência às gestantes em ações de 

aconselhamento e manejo clínico, afim de que haja aumento da captação precoce das 

gestantes acometidas pelo vírus e consequente  aumento da adesão à terapia e redução da 

transmissão vertical(32, 33). E por meio disso, haja correção da falhas programáticas e 

recolocação das mulheres que vivem com HIV em condições favoráveis a uma atenção ao 

pré-natal, parto e puerpério(32). 

Outrossim, dentre os resultados aqui discutidos destaca-se também que o exame 

sorológico da Sífilis (VDRL) se associou à adequação, dado que, a não realização apontou 

risco de 2,168 (IC95% 1,132-4,150) de inadequação. 

Este dado reitera o fato que no Brasil, a sífilis congênita, uma doença evitável, é 

importante indicador da qualidade da atenção pré-natal, reconhecendo-se que seu diagnóstico 

e tratamento devem ser executados durante a gestação e no ambiente da ABS(31, 34). Salienta-

se que esta epidemia reemergente, precisa ser enfrentada com tolerância zero, pois até mesmo 

um caso, é representativo da falha na atenção ao pré-natal e, consequentemente, ao SUS(34-36). 

Entretanto mesmo os profissionais de saúde sendo orientados pelo MS acerca do manejo de 

prevenção e intervenção precoce da sífilis na atenção pré-natal, vemos que não se atingiu a 

totalidade das gestantes no estudo. 

Quanto à prática de atividades gerenciais da atenção pré-natal salientamos a importância 

da participação de atividades educativas, que concretiza assim a importância à promoção e à 

prevenção primária à saúde, além de colaborar positivamente ao estabelecimento do vínculo 

com os profissionais, e interação entre as gestantes, compondo um momento de 

compartilhamento de experiências, esclarecimento de dúvidas e trocas mútuas de 

conhecimento(1, 11).  
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Outra prática gerencial que destacamos é a implementação da rotina de agendamento da 

próxima consulta como garantia da consulta subsequente, rotina muitas vezes não instituída 

pelo profissional, mas orientada pelo MS(5), pois agrega uma maior adesão ao 

acompanhamento do PN. 

Apesar da não associação estatística, destaca-se que aproximadamente 55% das 

gestantes com pré-natal adequado tinham uma Maternidade de referência. Essa informação é 

regulamentada pela Lei no 11.634/2007, que dispõe sobre o direito da gestante ao 

conhecimento e a vinculação à Maternidade onde receberá assistência no âmbito do Sistema 

Único de Saúde(37), prevenindo a peregrinação da gestante pelas Maternidades do município.  

Desconsiderar que a assistência pré-natal no Brasil e na Bahia evoluiu com o passar 

dos anos, é rejeitar anos de lutas e conquistas na atenção à saúde da mulher, porém, não 

reconhecer a persistência de desigualdades na padronização e acesso a uma atenção ao pré-

natal faz com que se mantenha indicadores nocivos encontrados no país com destaque a 

região Norte e Nordeste. 

Os achados aqui evidenciados têm potencial de generalização e são oriundos de banco 

de dados de pesquisa de âmbito nacional, sendo assim representativa. Todavia, a 

transversalidade dos achados nos impossibilita de postular inferências causais, mas nos 

permitiu levantar hipóteses de casualidade (risco) que poderão ser testadas quando da 

liberação das próximas análises do PMAQ-AB. 

 

Conclusão 

Os resultados encontrados neste estudo permitem corroborar desafios ainda presentes 

na assistência pré-natal no âmbito atenção básica no estado da Bahia. Alguns desafios que 

apresentaram riscos à adequação do pré-natal, muitos destes associados, não ao perfil 

sociodemográfico das gestantes como descrito em muito estudos, mas ao não cumprimento de 

práticas preconizadas pelo MS e disponibilizadas facilmente em protocolos da Atenção 

Básica. Expõe então, a necessidade prioritária da padronização da assistência à saúde ofertada 

na ABS e o reconhecimento de todas as instâncias envolvidas, da complexidade da atenção ao 

pré-natal com a valorização devida de detalhe desse processo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados do presente estudo, concluímos que apesar dos avanços 

reconhecidos na assistência à saúde da mulher, em particular, ao ciclo vital da 

gravidez, os desafios mantêm-se presentes e precisam ser reconsiderados, afim de que 

se supere a morbimortalidade materna, por causas evitáveis, realidade inaceitável seja 

no Brasil, seja no mundo. 

A literatura destaca a inadequação ao pré-natal, principalmente no Norte e 

Nordeste, sendo que no estado da Bahia, a mortalidade materna se mantém como 

principal causa em mulheres de idade fértil, expondo assim, que o estudo da temática é 

inesgotável e necessariamente, precisa ser priorizada, afim de que se identifique 

possíveis nós que interferem na mudança deste perfil.  

O estudo permitiu a identificação destes “nós” no gatilho para melhoria da 

atenção pré-natal, majoritariamente ocorrida da rede básica à saúde, desafios estes que 

apresentaram riscos à adequação do pré-natal, como o não cumprimento de práticas 

preconizadas pelo MS e a ineficiência de alocação de recursos, afim de proporcionar 

uma estrutura mínima para viabilização da a atenção ao PN. 

Reconhecer a complexidade desse processo, e a importância de cada detalhe, 

permite que a rede ofereça um acompanhamento adequado. Reafirmando assim, o 

ambiente da atenção básica como o verdadeiro “sustentáculo” do sistema, com 

potencial determinante a modificar o fazer saúde do país. 
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ANEXO A – VARIÁVEIS DO ESTUDO 
 

Módulo I Observação da Unidade de Saúde 
I.3.1 Qual o tipo de unidade de saúde?  
 

1  Posto de saúde  
2  Centro de saúde/Unidade 

Básica de Saúde  
3  Posto avançado  
4  Outro(s)  
999  Não Sabe / Não Respondeu  

 

I.3.5 Quantidade de profissionais existentes na 
unidade que compõem a (s) equipe(s) mínima (s) 
I.3.5.1  Médico  
I.3.5.2  Enfermeiro  
I.3.5.3  Cirurgião-dentista  

 

- Quantidade  
999 Não Sabe / Não Respondeu  

  
 

I.11.2  Aparelho de pressão adulto  
   

 

   -   Quantidade em condição de uso  
999  Não Sabe / Não Respondeu 

 

I.11.8  Balança antropométrica de 150 kg  
 

   -   Quantidade em condição de uso  
999  Não Sabe / Não Respondeu  

 

I.11.17  Glicosímetro  
 

  
 

-   Quantidade em condição de uso  
999  Não Sabe / Não Respondeu  

 

I.13.1  Caderneta da gestante  
 

1  Sempre disponíveis  
2  As vezes disponível  
3  Nunca disponíveis  
999  Não Sabe / Não Respondeu  

 

I.13.5  Cartão de vacinação  
 

1  Sempre disponíveis  
2  As vezes disponível  
3  Nunca disponíveis  
999  Não Sabe / Não Respondeu  

 

I.14.5  Ácido fólico 
 

    
  
  

 

1  Sim  
2  Não  
999  Não Sabe / Não Respondeu  

 

I.14.11  Sulfato ferroso.  
 

1  Sim  
2  Não  
999  Não Sabe / Não Respondeu  

 

I.14.48  Cefalexina (sódica ou cloridrato).  
 

1  Sim  
2  Não  
999  Não Sabe / Não Respondeu 

 

I.15.2  Dupla tipo adulto – dT  
 

1  Sempre disponíveis  
2  As vezes disponível  
3  Nunca disponíveis  
999  Não Sabe / Não Respondeu  

 

I.15.4  Influenza sazonal  
 

1  Sempre disponíveis  
2  As vezes disponível  
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3  Nunca disponíveis  
999  Não Sabe / Não Respondeu  

 

I.15.5  Hepatite B  
 

1  Sempre disponíveis  
2  As vezes disponível  
3  Nunca disponíveis  
999  Não Sabe / Não Respondeu  

 

I.16.1  Teste rápido de sífilis   
 

1  Sempre disponíveis  
2  As vezes disponível  
3  Nunca disponíveis  
999  Não Sabe / Não Respondeu  

 

I.16.2  Teste rápido gravidez  
 

1  Sempre disponíveis  
2  As vezes disponível  
3  Nunca disponíveis  
999  Não Sabe / Não Respondeu  

 

I.16.3  Teste rápido HIV  
 

 
 

1  Sempre disponíveis  
2  As vezes disponível  
3  Nunca disponíveis  
999  Não Sabe / Não Respondeu  

 

Módulo III - Entrevista na Unidade de Saúde com Usuário 
III.4.7 Qual é a idade da senhora?  -  Anos  

999  Não sabe/não respondeu  
 

III. 4.8 Dentre as opções que vou ler, qual a sua cor ou raça?  1  Branca  
2  Preta  
3  Amarela  
4  Parda/mestiça  
5  Indígena  
997  Ignorada  
999  Não sabe/não respondeu  

 

III. 4.9 A senhora vive/mora com algum companheiro?  1  Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu 

 

III. 4.11 A senhora sabe ler e escrever?  1  Sim   
2  Não   
3  Só assina o nome   
999  Não sabe/não respondeu   

 

 

 

III.4.17 A sua família recebe o dinheiro do Programa Bolsa-
Família atualmente?  

1  Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu  

 

III.11.3 Em relação a sua última gravidez, a senhora fez pré-
natal?  

1  Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu  

 

III.11.
2  

A criança tem até dois 
anos?  

 

1  Sim  
2  Não  
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999  Não sabe/não respondeu  
 

III. 11.5. Em relação à sua última gravidez, a senhora fez 
quantas consultas de pré-natal?  

-  Consultas  
999  Não sabe/não respondeu  

 

III.11.8 Com qual (ais) profissional (ais) a senhora fez o pré-natal?  
III.11.8.1 Médico  1  Sim  

2  Não  
999  Não sabe/não respondeu  

 

III.11.8.2 Enfermeiro  1  Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu  

 

III.11.9   A senhora sempre se consultava com o (s) mesmo (s) 
profissional (ais) da equipe de saúde?  

1  Sim, em todas as consultas  
2  Sim, em algumas consultas  
3  Não  
999  Não sabe/não respondeu 

 

III.11.10     Na(s) consulta(s) de pré-natal, os profissionais de saúde  
III.11.10.1  Mediram sua barriga (altura uterina)  

 

1  Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu  

 

III.11.10.2  Mediram sua pressão arterial  
 

1  Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu 

 

III.11.10.3  Examinaram sua boca  
 

1  Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu 

 

III.11.10.4  Examinaram suas mamas  
 

1  Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu  

 

III.11.13/1  Durante o pré-natal, a senhora fez 
exame de urina?  

 

1  Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu  

 

III.11.13/2  Durante o pré-natal, a senhora fez exame 
de HIV/AIDS?  

 

1         Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu 

 

III.11.13/3  Durante o pré-natal, a senhora fez exame de 
sífilis (VDRL)?  

 

1         Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu  

 

III.11.13/4  Durante o pré-natal, a senhora fez exame de 
ultrassom (ultrassonografia)?  

 

1         Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu 

 

III.11.13/5  Durante o pré-natal, a senhora fez exame para 
medir o açúcar no sangue (exame de glicose)?  

 

1         Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu  
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III.11.13/6  Durante o pré-natal, a senhora fez vacina 
contra tétano? Se SIM para vacina contra 
tétano, passar para a questão III.11.15.  

 

1       Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu  

 

III.11.15  -
  

Durante o pré-natal, o profissional receitou 
sulfato de ferro (comprimido para evitar 
anemia) para a senhora tomar?  

 

1         Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu  

 

III.11.16  -
  

Durante o pré-natal, o profissional receitou 
ácido fólico (vitamina B9) para a senhora no 
início da gravidez (três primeiros meses)?  

 

1         Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu  

 

III.11.18 A senhora participou de algum grupo e/ou atividade 
educativa?  

1        Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu  

 

III.11.19 A (s) participação (ões) no (s) grupo (s) ajudou 
(aram) a senhora a saber mais sobre a gravidez e o cuidado 
com a criança?  

1  Sim  
2  Sim, em algumas questões  
3  Não  

 

III.11.20 Na consulta de pré-natal, a senhora já saía com a 
próxima consulta marcada?  

1  Sim, sempre  
2  Sim, algumas vezes  
3  Não  
999  Não Sabe/ não respondeu  

 

III.11.22  A senhora foi orientada sobre o lugar 
(maternidade) que faria o parto?  

 

1         Sim  
2  Não  
999  Não sabe/não respondeu 

 

Fonte: Extraído de BRASIL, 2013 
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