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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O estabelecimento e a manutenção da amamentação em prematuros e 
recém-nascidos de baixo peso são complexos, apresentando desafios ainda 
maiores que em recém-nascidos a termo e saudáveis, uma vez que o 
processo de amamentação pode ser interrompido por tempo indeterminado 
(BALAMINUT et al., 2021; BELLÚ; CONDOÒ, 2017). 

Nesse contexto foi desenvolvido e implantado protocolo norteador das ações 
assistenciais e educativas na Instituição em que se desenvolveu o estudo, 
partindo do reconhecimento das fragilidades e potencialidades das práticas 
executadas na Unidade Neonatal e demais setores do hospital em que há 
recém-nascidos prematuros e baixo peso em processo de amamentação. 

Tal protocolo foi baseado nas melhores práticas baseadas em evidências, 
descritas em manuais da OMS e Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), com 
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foco nos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno. Assim como 
afirma Püschel (2022), os protocolos permitem alinhar e uniformizar as 
condutas entre os profissionais de saúde de diferentes categorias, 
organizando o processo de trabalho. 

Cabe ressaltar que os Hospitais Amigo da Criança são referência em 
qualidade e humanização do atendimento durante todas as etapas da 
gestação, parto e nascimento e período neonatal precoce (VICTORA et al., 
2016; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2023; LAMOUNIER et al., 2019).

Trata-se do desenvolvimento de uma pesquisa participativa que utilizou 
referencial da ciência da implementação e as ferramentas de auditoria e 
feedback do JBI nomeadas PACES e GRiP (JBI, 2013) para implementação das 
melhores evidências científicas e melhoria da prática da equipe 
multiprofissional ao realizar a assistência à amamentação. 

Em conjunto ao protocolo, foram desenvolvidos fluxogramas e infográficos 
norteadores do processo e da conduta de profissionais e pais perante a 
amamentação de recém-nascidos prematuros e de baixo peso da instituição.
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