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                                              “Quanto mais nos elevamos, menores parecemos 

aos olhos daqueles que não sabem voar.” 

[Friedrich Nietzsche] 
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RESUMO 

 

Introdução: A anemia durante a gestação é uma comorbidade comum, podendo 

atingir 80% das gestantes em países em desenvolvimento. A hemorragia pós-

parto é frequente no Brasil, podendo acarretar uma piora da anemia. Dentre as 

medidas preventivas de hemorragia puerperal, está o manejo ativo do 3º período 

do parto, que inclui o clampeamento imediato do cordão, uso de uterotônicos e 

tração controlada do cordão para dequitação placentária. Inúmeros estudos 

demonstram benefícios fetais para adoção rotineira do clampeamento tardio 

(CT) de cordão, entretanto há poucos estudos sobre possíveis efeitos maternos 

de tal prática, especialmente em relação ao sangramento pós-parto e grau de 

anemia. Objetivo: Verificar os efeitos maternos do CT do cordão umbilical, 

avaliando a variação de hemoglobina materna antes e após o parto com o 

clampeamento tardio do cordão umbilical. Métodos: Ensaio clínico randomizado 

entre as parturientes com gestação a termo e de risco habitual do centro 

obstétrico do HCPA, comparando a realização do CT do cordão umbilical com o 

clampeamento imediato (CI). No momento do nascimento os casos foram 

randomizados para clampeamento rotineiro imediato (CI) ou clampeamento 

tardio (CT) do cordão umbilical. Resultados: Todas as 356 mulheres 

randomizadas (mediana[P25–P75] de idade, 25,00[21,00–31,00] anos) 

completaram o estudo. O nível médio (±DP) de hemoglobina e hematócrito no 

pré-operatório foi de 12,13±1,06 e 35,73±2,97 g/dl, respectivamente, no imediato 

e de 12,13±1,11 e 35,52±3,08 g/dl, respectivamente, no grupo de clampeamento 

tardio do cordão umbilical. O nível médio (±DP) de hemoglobina e hematócrito 

no dia 2 pós-operatório foi de 10,19±1,46 e 30,27±4,29 g/dl, respectivamente, no 

imediato e 10,24±1,42 e 30,33±4,14 g/dl, respectivamente, no clampeamento 

tardio do cordão umbilical grupo. A mediana [P25-P75] de dose do uso materno 

de ocitocina foi maior no grupo tardio (10,00[10,00-40,00]) em relação ao grupo 

de clampeamento imediato do cordão umbilical (10,00[10,00 - 30,00]) (teste de 



 

Mann-Whitney, p=0,019). A mediana [P25 - P75] dos índices APGAR no 1º e no 

5º minutos foi menor no grupo tardio (9,00[8,00–9,00] e 9,00[9,00–10,00], 

respectivamente) em relação ao grupo de clampeamento imediato do cordão 

umbilical (9,00[9,00–9,00] e 10,00[9,00–10,00], respectivamente) grupo do 

cordão umbilical (teste de Mann-Whitney, p=0,001 e p=0,005, respectivamente), 

sem efeitos clínicos significativos. A análise de correlação de Spearman revelou 

que o fórceps e o uso adicional da dose de ocitocina estavam positivamente 

relacionados ao clampeamento tardio do cordão umbilical. Além disso, o 

aumento do uso da dose de ocitocina esteve negativamente relacionado ao nível 

de hematócrito no pré-operatório, ao hematócrito e aos níveis de hemoglobina 

no pós-operatório (48 horas). Da mesma forma, episiotomia, uso de fórceps e 

número de uterotônicos usados foram negativamente relacionados aos níveis de 

hematócrito e hemoglobina no pós-operatório de 48 horas. Além disso, os níveis 

de hematócrito e hemoglobina de 48 horas estavam relacionados negativamente 

com sangramento materno grave e atonia uterina, enquanto positivamente 

relacionados com laceração e IMC materno. Conclusões: Entre as mulheres 

submetidas a parto vaginal de risco habitual ou cesariana programada de 

gestações a termo, o clampeamento tardio do cordão umbilical, em comparação 

com o clampeamento imediato do cordão umbilical, resultou em uma redução 

semelhante do nível de hemoglobina materna no dia 2 do pós-operatório. As 

equipes médicas devem ter uterotônicos adicionais para realizar ou gerenciar, 

se necessário, o clampeamento do cordão umbilical em partos a termo vaginal e 

cesáreo, para minimizar possíveis complicações maternas e neonatais. 

Palavras-chave: Anemia; Clampeamento de cordão umbilical; Clampeamento 

tardio; Ensaio clínico randomizado; Hemorragia pós-parto;  

  



 

 

ABSTRACT 

Introduction: Anemia during pregnancy is a common entity and can reach 80% 

of pregnant women in developing countries. Iron supplementation is indicated 

during pregnancy to minimize its complications. Another common pathology in 

third World countries is post-partum bleeding, which may cause a worsening of 

anemia in the parturient. Among the preventive measures of puerperal 

hemorrhage, is the active management of the 3rd period of delivery, with 

administration of oxytocin for all parturients, controlled traction for placental 

discharge and immediate cord clamping. Numerous studies have demonstrated 

fetal benefits for routine adoption of delayed cord clamping (DC), however there 

are few reports on possible maternal effects of such practice, especially in relation 

to postpartum bleeding. Objective: To verify the maternal effects of DC of the 

umbilical cord, evaluating maternal hemoglobin variation before and after delivery 

with delayed clamping of the umbilical cord. Methods: A randomized clinical trial 

was carried out among pregnant women with full term gestation and habitual risk 

prenatal care at the HCPA obstetric center, comparing the performance of DC 

with immediate cord clamping (IC). At the time of birth (by vaginal delivery or 

cesarean section), cases were randomized to one of two situations: immediate 

clamping (IC) or delayed clamping (DC) of the umbilical cord. Results: All of the 

356 women who were randomized (median [P25–P75] age, 25.00[21.00–31.00] 

years) completed the trial. The mean (±SD) preoperative hemoglobin and 

hematocrit level was 12.13±1.06 and 35.73±2.97 g/dl, respectively, in the 

immediate and 12.13±1.11 and 35.52±3.08 g/dl, respectively, in the delayed 

umbilical cord clamping group. The mean (±SD) postoperative day 2 hemoglobin 

and hematocrit level was 10.19±1.46 and 30.27±4.29 g/dl, respectively, in the 

immediate and 10.24±1.42 and 30.33±4.14 g/dl, respectively, in the delayed 

umbilical cord clamping group. The median [P25–P75] dose of maternal oxytocin 

use was higher in delayed (10.00[10.00–40.00]) than in the immediate umbilical 

cord group (10.00[10.00 – 30.00]) (Mann-Whitney test, p=0.019). The median 

[P25 – P75] APGAR in the 1st and 5th minutes were lower in the delayed 



 

(9.00[8.00–9.00] and 9.00[9.00–10.00], respectively) than the immediate 

(9.00[9.00–9.00] and 10.00[9.00–10.00], respectively) umbilical cord group 

(Mann-Whitney test, p=0.001 and p=0.005, respectively), with no significant 

clinical effects. Spearman’s correlation analysis revealed that forceps and 

additional use of oxytocin dose was positively related to delayed umbilical cord 

clamping. Additionally, the increased use of oxytocin dose was negatively related 

to preoperative hematocrit level, to 48-h postoperative hematocrit and 

hemoglobin levels. Similarly, episiotomy, forceps and the number of used 

uterotonic were negatively related to 48-h postoperative hematocrit and 

hemoglobin levels. Besides, 48-h hematocrit and hemoglobin levels were 

negatively related to maternal severe bleeding and uterine atony, while it was 

positively related to laceration and maternal BMI. Conclusions: Among women 

undergoing low-risk vaginal or scheduled cesarean delivery of term singleton 

pregnancies, delayed umbilical cord clamping, compared with immediate cord 

clamping, resulted in a similar maternal hemoglobin level reduction at 

postoperative day 2. Medical teams should have additional uterotonics to perform 

or manage, if necessary, umbilical cord clamping in the vaginal and cesarean 

sections at term deliveries, to minimize possible maternal and neonatal 

complications. 

Keywords: Anemia; Delayed clamp; Postpartum haemorrhage; Postpartum 

haemorrhage; Umbilical cord clamp
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INTRODUÇÃO 

 A população brasileira apresenta uma alta taxa de anemia, sendo 

estimado que 30 a 40% das grávidas apresentam anemia conforme os critérios 

da OMS, utilizando o parâmetro de hemoglobina abaixo de 11 mg/dL (OMS, 

1975). Sabe-se que há uma alteração hematológica fisiológica durante a 

gestação, aumentando o volume plasmático total e reduzindo a concentração de 

hemoglobina, levando à uma hemodiluição característica nas gestantes 

(Sanghavi et al, 2014). 

Inúmeras medidas têm sido discutidas e adotadas com objetivo de reduzir 

as complicações da hemorragia puerperal, que se agrava em mulheres 

anêmicas, com especial destaque ao manejo ativo do terceiro período do parto. 

O manejo ativo do terceiro período do parto engloba uma série de medidas e 

condutas, entre elas: uso rotineiro de ocitocina em todos partos após o 

desprendimento do ombro, clampeamento imediato do cordão umbilical e tração 

moderada do cordão umbilical (MS, 2017; OMS 2018).  

A ACOG (The American College of Obstetricians and Gynecologists) 

recomenda que sempre que possível seja realizado o clampeamento tardio do 

cordão umbilical, visando o benefício do recém-nascido, porém também orienta  

que em situações em que haja um risco de hemorragia puerperal, o 

clampeamento tardio não deve interferir nas medidas de manejo ativo do terceiro 

período do parto, sendo indicado clampeamento precoce, visando redução do 

risco da parturiente (ACOG, 2017). 
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O parto e o período pós-parto imediato são momentos fundamentais e de 

especial vulnerabilidade para mãe e recém-nascido. A atenção deve ser dividida 

de forma equitativa entre o binômio mãe-bebê visando o seu bem-estar com 

práticas seguras. Algumas práticas podem ser simples, mas capazes de produzir 

efeitos a longo prazo na saúde materna e infantil (MS, 2017). A implementação 

do clampeamento do tardio do cordão umbilical é uma das práticas que são 

importantes para a nutrição e saúde neonatal a longo prazo. Em 2004 (Rabe et 

al, 2004) ainda não havia evidências rotineiras de CT do cordão umbilical, visto 

que poucos estudos grandes foram publicados demonstrando tal benefício para 

o recém-nascido. O manejo ativo do terceiro período do parto ainda era rotina na 

maioria dos serviços de obstetrícia em todo o mundo, desde então vários estudos 

foram realizados demonstrando efeitos benéficos desta prática principalmente 

para o neonato (Chaparro et al, 2006; Ceriani Cernadas et al, 2010). 

Vários estudos encontraram benefícios para o recém-nascido (RN), 

devendo ser instituído, sempre que possível, o clampeamento tardio do cordão 

umbilical. Há trabalhos demonstrando redução na incidência da anemia 

fisiológica do recém-nascido e aumento no nível de hemoglobina e menor risco 

de anemia até o 6º mês de vida, apesar do risco aumentado de icterícia do RN 

(ACOG, 2017; Alzaree et al, 2018). 

O benefício ao RN com o CT é de conhecimento bastante antigo, uma vez 

que 75% da transfusão do sangue da placenta para o feto ocorre no 1º minuto 

após o nascimento (Yao, 1969). Uma meta-análise com 2989 mulheres (Hutton 

et al, 2007) entre gestantes a termo comparando o clampeamento imediato (CI) 

e clampeamento tardio (CT) de cordão umbilical, demonstrou que CT de cordão 

aumenta significativamente os níveis de hemoglobina e ferritina neonatal nos 
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primeiros 6 meses de vida, embora tenha ocorrido aumento da incidência de 

fototerapia por policitemia. 

Recentemente a Organização Mundial da Saúde revisou suas 

recomendações para o manejo fisiológico do parto, incluindo o clampeamento 

tardio do cordão umbilical, em substituição ao clampeamento imediato. 

Considerando que jamais se tenha comprovado que o momento do 

clampeamento do cordão tenha efeito na hemorragia materna e, pelo contrário, 

que exista evidência de que uma placenta menos distendida é mais facilmente 

eliminada, não se espera que essa troca afete a eficácia do manejo ativo na 

prevenção da hemorragia pós-parto. (OMS, 2012) 

Até alguns anos, a recomendação habitual era de que o cordão umbilical 

fosse clampeado imediatamente após o nascimento dentro do manejo ativo do 

parto.  A OMS, o Ministério da Saúde do Brasil e a Sociedade Brasileira de 

Pediatria questionaram esta prática e desde 2012 recomendam que o CT do 

cordão umbilical seja instituído, sempre que adequado, pois traz  benefícios  que 

podem ter impacto a longo prazo na nutrição e saúde da mãe e do bebê (OMS, 

2012). 

 O CT do cordão pode relacionar-se a um risco aumentado de 

sangramento materno, visto que faz parte do manejo fisiológico do terceiro 

período do parto, entretanto, em revisão recente (McDonald et al, 2013) a 

conclusão foi que CT do cordão umbilical não aumentou de forma significativa o 

risco de sangramento no pós-parto. 

Cabe destacar que na própria recomendação da OMS, confirmada pelo 

MS, consta que a eficácia do novo protocolo de manejo fisiológico do parto deve 
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ser formalmente avaliada quanto aos efeitos maternos. Recentemente novas 

evidências e interesse crescente no assunto trazem trabalhos atuais sobre o 

clampeamento de cordão e sua correlação com desfechos maternos, porém 

ainda existem poucos estudos em países em desenvolvimento, onde há grande 

prevalência de população com anemia. A partir dos dados expostos este estudo 

tem como objetivo primário avaliar os efeitos maternos do CT do cordão 

umbilical. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

 

1. Estratégias para localizar e selecionar as informações 

Inicialmente buscou-se termos indexados relacionados a anemia 

puerperal, hemorragia pós-parto e clampeamento de cordão umbilical a partir do 

Medical Subject Heading – MeSH e dos Descritores em Ciências da Saúde – 

DeCS. A busca de referências bibliográficas envolveu as seguintes palavras-

chave:  

#1 (Umbilical cord[mh] OR Umbilical Cord*[tw] OR Umbilical-Cord*[tw] OR 

umbilicus[tw]) AND clamp*[tw] 

#2 Hemoglobins[mh] OR Hemoglobin*[tw] OR Hematocrit[mh] OR 

Hematocrit*[tw] OR Postpartum Hemorrhage[mh] OR Hemorrhag*[tw] OR 

Hemorhag*[tw] OR Anemia[mh] OR anemi*[tw] 

#1 AND #2 

As palavras citadas com [mh] correspondem aos MeSH e com [tw] 

referem-se aos termos livres buscados na literatura. 

As buscas foram realizadas em 10/10/2019 nas bases de dados: LILACS 

e PUBMED, sem restrição de data de publicação. Foram pesquisados artigos 

nos idiomas: inglês, espanhol e português. As referências foram selecionadas 
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através dos títulos dos artigos que, posteriormente, tiveram seus resumos lidos. 

Os resultados obtidos encontram-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Resultados da busca bibliográfica realizada, segundo as bases de 

dados consultadas e termos utilizados. 

Ao todo, após exclusão de títulos que não correspondiam aos interesses 

da pesquisa, 332 artigos foram encontrados e, destes, 40 foram selecionados a 

partir do título e lidos na íntegra. Foram considerados relevantes: estudos de 

revisão, transversais, ecológicos e longitudinais de dados primários com 

avaliação do sangramento puerperal e clampeamento do cordão umbilical. Um 

banco de dados com 40 artigos foi construído na ferramenta EndNote (figura 1). 
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Figura 1. Esquematização da busca bibliográfica e seleção dos artigos 

 

2. Mapa conceitual  

O mapa conceitual (figura 2) relaciona o CT ou CI à anemia materna e 

aos desfechos neonatais. Outra correlação do mapa conceitual visa relacionar a 

anemia materna ao clampeamento de cordão umbilical e quais os desfechos 

neonatais podem estar presentes. 
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Figura 2. Mapa conceitual esquemático. 
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3. Terceiro período do parto e clampeamento de cordão Umbilical 

 O terceiro período do parto se caracteriza pelo momento após o 

nascimento até a expulsão placentária.  A evolução fisiológica desse período é 

dada sem uso rotineiro de uterotônicos, com o clampeamento do cordão sendo 

realizado após cessar sua pulsação e com expulsão da placenta pelo esforço 

materno (OMS, 2000).   

 A conduta ativa do terceiro período do parto é realizada com uso rotineiro 

de 10 unidades de ocitocina IM após o desprendimento dos ombros do recém-

nascido; clampeamento e secção precoce do cordão umbilical e tração 

controlada da placenta (Elbourne et al, 2001; OMS, 2012). 

 O clampeamento tardio de cordão (entre 1 e 3 minutos após o 

nascimento) é recomendado para todos os nascimentos, enquanto o recém-

nascido recebe os primeiros cuidados de vida e deve ser prática rotineira 

atualmente. Desde 2012 no que se refere à saúde do neonato, não se 

recomenda mais o clampeamento imediato de cordão umbilical, exceto em casos 

em que o neonato necessite de atendimento de urgência (OMS, 2012). 

Em alguns casos específicos que necessitem de reanimação neonatal 

com uso de ventilação com pressão positiva, o CT não estaria indicado, a menos 

que o pediatra assistente seja acostumado a realizar tal tipo de atendimento e 

inicie as manobras de reanimação e ventilação ainda com o cordão ligado à 

placenta. Já há embasamento na literatura, defendendo não haver mais 

contraindicação ao CT nos prematuros extremo, inclusive recomendando sua 
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realização e assistência pediátrica imediata, com redução de risco de morte 

neonatal e de desfechos neurológicos desfavoráveis (WHO, 2012; Armstrong-

Buisseret et al, 2019). 

 O MS baseado em condutas da OMS, divide o manejo do terceiro período 

do parto em dois: Manejo ativo e fisiológico. O manejo fisiológico é feito sem o 

uso rotineiro de uterotônicos, clampeamento do cordão umbilical após cessar 

sua pulsação e expulsão da placenta por esforço materno. Já o manejo ativo do 

terceiro período é realizado de tal forma em que se usa rotineiramente 10 UI de 

ocitocina, clampeamento e secção precoce do cordão umbilical e tração 

controlada do cordão, após sinais de separação placentária (MS, 2017). 

 A recomendação é de que seja orientado à gestante sobre as duas 

opções de manejo do terceiro período, explicando que no manejo fisiológico há 

um aumento do risco de hemorragia e transfusão sanguínea; independente da 

escolha da parturiente, seu desejo deve ser apoiado pelo médico assistente. A 

conduta ativa é recomendada no terceiro período do parto, pois está associada 

com um menor risco de hemorragia e transfusão sanguínea (MS, 2017). 

 A última resolução da ACOG sobre o clampeamento tardio de cordão 

umbilical, mostra que não há aumento do risco de hemorragia puerperal ou 

necessidade de transfusões sanguíneas, sendo recomendada a sua prática 

visando redução da anemia na infância. Ao que diz respeito da saúde materna, 

existe um consenso de que em pacientes com hemorragia, instabilidade 

hemodinâmica, alterações na placentação, o clampeamento imediato de cordão 

deve ser realizado, visto que sua não realização acarreta um atraso no manejo 

ativo e aumenta a morbidade materna (ACOG, 2017). 
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 Não há contraindicação absoluta para o clampeamento tardio de cordão 

umbilical, sendo essa prática recomendada no terceiro período do parto como 

forma de promover a saúde materna e do recém-nascido. Há atualmente 

inclusive a recomendação do clampeamento tardio de cordão para mães HIV 

positivo e cujo status sorológico é desconhecido, visando o benefício do recém-

nascido na prevenção da anemia nos primeiros meses de vida, sem aumento de 

risco de transmissão vertical (Pogliani et al, 2019). 

 O clampeamento tardio do cordão umbilical, nos casos em que o recém-

nascido não tem indicação para atendimento pediátrico imediato, aumenta o 

volume de sangue transfundido da placenta para o neonato, melhorando 

inclusive os desfechos nos prematuros, permitindo uma transição fisiológica em 

sua circulação sanguínea (Turner et al, 2012). 

 Nas diferentes sociedades e instituições, há divergências sobre o tempo 

de clampeamento de cordão no terceiro período do parto, visto que as 

sociedades de obstetrícia preconizam um clampeamento mais breve e as de 

pediatria o recomendam mais tardiamente. A ACOG recomenda que nos 

neonatos prematuros o clampeamento seja instituído entre 30 e 60 segundos e 

que nos bebês a termo que o seja feito a partir de 1 minuto do nascimento 

(ACOG, 2017). A American Heart Association orienta que os recém-nascidos 

que não necessitem de medidas de reanimação devem ter seus cordões 

clampeados no mínimo após o primeiro minuto de vida, se idade gestacional 

maior que 34 semanas e com pelo menos 30 segundos nos abaixo de 34 

semanas (Perlman et al, 2010). 
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4. Repercussões no recém-nascido 

A implementação de medidas como o clampeamento tardio do cordão é 

uma das práticas que podem ser importantes para a nutrição e saúde do 

neonato. Vários estudos foram realizados demonstrando efeitos benéficos desta 

prática para o recém-nascido (Ceriani et al, 2006; Chaparro et al, 2006).  

Em revisão recente (Cochrane, 2013) a conclusão foi que clampeamento 

tardio do cordão umbilical não aumentou de forma significativa o risco de 

sangramento no pós parto e para o recém-nascido (RN) houve aumento no nível 

de hemoglobina  e menor risco  de anemia até o 6º mês de vida, apesar do risco 

aumentado de  icterícia do RN (ACOG, 2017). 

O benefício do CT para o recém-nascido é de grande importância, uma 

vez que 75% da transfusão do sangue da placenta para o feto ocorre no 1º 

minuto após o nascimento (Yao et al, 1969).  

O clampeamento tardio do cordão umbilical previne a anemia neonatal, 

visto que  a sua realização após 1 minuto do nascimento leva à transfusão de 80 

ml de sangue da placenta ao RN e no terceiro minuto o equivalente à 100 ml, tal 

quantidade de sangue é capaz de adicionar 40-50 mg/Kg de ferro à corrente 

sanguínea do neonato, prevenindo a anemia nos primeiros meses de vida (Mc 

Donald et al, 2013). 

 Concomitante ao aumento no hematócrito e hemoglobina do recém-

nascido, há um aumento na incidência de policitemia, com icterícia clínica e 

necessidade de fototerapia, sendo o clampeamento tardio sugerido apenas se o 

hospital dispuser de meios para instituição da mesma (McDonald et al, 2013). 
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Um dos principais benefícios do clampeamento tardio de cordão é a 

redução da anemia neonatal, patologia comum nos países em desenvolvimento. 

Sua redução causa grande impacto na saúde da criança, evitando a necessidade 

de complementação de sulfato ferroso além da dieta. A partir do 6º mês o bebê 

pode receber a quantidade necessária diária de ferro da dieta complementar 

(Chaparro et al, 2006). 

Estudos revelam uma redução na taxa de hemorragia intraventricular, 

enterocolite necrosante e sepse em bebês prematuros quando o clampeamento 

tardio do cordão umbilical é praticado (WHO, 2012). 

Outros estudos constataram benefício na realização do clampeamento 

tardio de cordão umbilical, havendo redução da necessidade de transfusões 

sanguíneas e na incidência de hemorragia intraventricular. Além disso, nota-se 

uma melhora expressiva na cognição na primeira infância, inerente à redução da 

anemia nessa faixa etária (Bayer et al, 2016; Ceriani Cernadas et al, 2017). 

 

5. Anemia gestacional 

A anemia durante a gestação pode estar presente atingir até 80% das 

grávidas em países em desenvolvimento (Bora et al, 2014).  A OMS define como 

anemia gestacional uma concentração de Hb menor que 11 g/L, menor que 10,5 

g/L no segundo e terceiro trimestres e abaixo de 10 g/L no período pós-parto 

(Pavord et al, 2012). 

Na gestação há alterações que ocorrem na fisiologia materna, entre elas 

algumas hematológicas. Sabe-se que mulheres grávidas têm um aumento de 

volume plasmático em até 50%, em contrapartida há a redução da concentração 
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total da hemoglobina, resultando em uma hemodiluição que inicia em torno da 

sexta semana e atinge seu pico ao redor das 32 semanas de gestação. Existe 

um mecanismo de vasodilatação fisiológica durante a gravidez, acarretando na 

ativação dos mecanismos de renina-angiotensina-aldosterona. Sabe-se que 

uma falha em tal ativação pode culminar em diversas comorbidades e 

complicações durante a gestação, entre elas a pré-eclâmpsia (Sanghavi et al, 

2014). 

Em decorrência do aumento da circulação de progesterona e do 

lactogênio placentário, hormônios produzidos já no início da gestação, ocorre um 

aumento de produção de eritropoetina, o que leva à um aumento de eritrócitos 

circulantes durante a gestação, porém não há um aumento tão significativo 

quando comparado ao volume plasmático. O aumento desproporcional do 

volume de plasma e dos eritrócitos é o que leva à queda fisiológica da 

hemoglobina e do hematócrito durante a gravidez (Blackburn et al, 2013). 

 Existem diversas causas de anemia na gestação, entre elas a mais 

comum é pela deficiência de ferro, sendo recomendada sua investigação e 

suplementação com sulfato ferroso 200 mg por dia, durante a gravidez (Tunkyi 

et al, 2018). 

A anemia gestacional está relacionada à diversos desfechos negativos, 

tanto maternos quanto fetais, como risco aumentado de transfusão sanguínea 

pós-parto, prematuridade e baixo peso nascer. Os desfechos fetais se dão em 

grande parte pelo aumento do risco materno de hipóxia, estresse oxidativo e 

risco de infecção devido à deficiência de ferro (Allen et al, 2001). 
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Estudos recentes corroboram que provavelmente os mesmos 

mecanismos de desfechos fetais negativos, atuem no sistema cardiovascular 

materno levando à um aumento no risco de eventos cardiovasculares e 

morbidades ao longo da vida (Azulay et al, 2015). 

 

6. Repercussões maternas do Clampeamento tardio de cordão Umbilical 

O alto índice de mortes maternas, especialmente nos países mais pobres 

e em desenvolvimento, tem sido tema de inúmeras discussões e estratégias de 

saúde pública visando diminuir estes números (OMS, 2012).  

Entre as estratégias para a redução da mortalidade materna, há a 

recomendação de assistência ao parto por profissional capacitado, manejo ativo 

do terceiro período do parto e assistência pré-natal (MS,2017).  

Em uma revisão comparando-se o manejo ativo e expectante do terceiro 

período, conclui-se que o manejo ativo reduz de forma significativa (RR=0,34) a 

hemorragia (1000 ml) na população em geral. A adoção desta prática reduziu em 

60% a incidência de hemorragia pós-parto causada pela atonia uterina e a 

necessidade de hemoderivados e outras complicações (Begley et al, 2016). 

A recomendação rotineira é de que todas as mulheres recebem 10 

unidades de ocitocina intramuscular ou intravenosa durante o terceiro período 

do parto e na cesariana, visto que é o uterotônico de primeira escolha para 

profilaxia da hemorragia pós-parto (OMS, 2012). 

No pós-parto imediato a atonia uterina é responsável por 80% dos casos 

de sangramento, totalizando 14 milhões de caso por ano e ocorrência em 1 a 
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cada 20 nascimentos. A prevenção da hemorragia puerperal com a realização 

do manejo ativo do terceiro período é uma estratégia importante na redução de 

mortalidade materna (Martins-Costa, 2010; MS, 2011).  

Em estudo recente, foram avaliados os níveis hematimétricos das 

puérperas comparando o clampeamento tardio e precoce de cordão. Foram 

avaliadas as amostras sanguíneas apenas 48 horas após o nascimento, não 

havendo diferenças no hematócrito, hemoglobina, eritrócitos e volume 

corpuscular médio de ambos os grupos. (De Paco et al, 2016). 

Um estudo publicado este ano, realizado na Jordânia, comparou os 

desfechos maternos e fetais nos diferentes tipos de tempo de clampeamento de 

cordão umbilical, não mostrando desfechos maternos negativos no 

clampeamento tardio, por outro lado houve inclusive um aumento da hemorragia 

puerperal nas pacientes em que foi instituído o clampeamento imediato 

(Mohammad et al, 2019). 

Em uma pesquisa americana realizada recentemente, foram avaliadas 97 

pacientes visando avaliar desfechos maternos em pacientes multíparas, 

comparando os grupos de clampeamento tardio e imediato de cordão umbilical. 

Não houve aumento das complicações hemorrágicas no grupo do clampeamento 

tardio. Não houve diferença entre os grupos no número de transfusões 

sanguíneas. Não houve redução dos níveis hematimétricos, aumento do tempo 

cirúrgico ou realização de histerectomia puerperal nas pacientes em que foi 

realizado clampeamento tardio (Ruangkit et al, 2018). 

Outro estudo americano avaliou desfechos maternos do clampeamento 

tardio, evidenciando um aumento na perda sanguínea materna estimada nas 
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mulheres submetidas à cesariana e com gestação múltipla. Não houve aumento 

de outros desfechos negativos, como necessidade de transfusão, aumento do 

tempo cirúrgico, redução da hemoglobina pós-parto ou aumento da incidência 

de hemorragia puerperal (Kuo et al, 2018). 

Um estudo piloto publicado em 2018, comparou o CT com o CI em 

pacientes submetidas à cesariana eletiva, não houve aumento de hemorragia 

materna no grupo do CT e nos bebês em que tal medida foi instituída, houve um 

aumento no hematócrito nas primeiras 48 horas de vida. Notou-se um aumento 

de hipotermia neonatal nos bebês em que foi realizado o CT, sendo 

recomendado que a equipe obstétrica e pediátrica mantenha o RN aquecido 

enquanto aguardam os 2 minutos de nascimento para clampeamento de cordão 

umbilical (Chantry et at, 2018). 
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JUSTIFICATIVA 

 

O clampeamento tardio de cordão umbilical tem claros benefícios para o 

neonato. Entretanto, as repercussões para saúde materna não estão claras, 

justificando-se a realização de um estudo para avaliar suas repercussões em 

diferentes grupos de puérperas. 

 Há poucos trabalhos encontrados na literatura que avaliam como 

desfecho primário a mortalidade e hemorragia materna, sendo necessários 

estudos nos diferentes grupos, sendo que neste iremos estudar as gestantes 

pós-parto ou cesariana em gestações a termo de risco habitual. 
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HIPÓTESES 

 

1.Hipótese nula 

 O clampeamento tardio de cordão não está relacionado à uma redução 

na hemoglobina e no hematótrico materno após o parto.  

 

2. Hipótese alternativa 

 O clampeamento tardio de cordão está relacionado à uma redução na 

hemoglobina e no hematócrito materno após o parto. 
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OBJETIVOS 

 

1. Objetivo principal 

Avaliar os efeitos do clampeamento tardio e precoce do cordão umbilical 

na modificação dos níveis de hemoglobina e hematócrito materno no CT e CI. 

 

2. Objetivos secundários 

Avaliar os níveis hematimétricos das parturiente do CO do HCPA; 

comparar a ocorrência de hipotonia uterina entre o CT e CI; determinar a 

necessidade de uso de uterotônicos e complicações hemorrágicas maternas 

após o clampeamento tardio do cordão umbilical; determinar a média de dias de 

internação no CT e CR; comparar a necessidade de fototerapia no CT e CI; 

comparar a necessidade de internação em UTI neonatal entre os grupos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho não encontrou diferença estatística significativa nos 

valores hematimétricos das pacientes entre os diferentes grupos avaliados, 

porém cabe ressaltar que nas participantes em que o clampeamento tardio foi 

instituído, foi utilizado um maior número de uterotônicos quando a via de parto 

era a cesariana, parto normal com episiotomia e uso de fórceps.  

 O achado de uso aumentado de ocitocina nas mulheres do grupo do 

clampeamento tardio de cordão, é algo pouco explorado na literatura e cabem 

mais estudos para avaliar seu impacto nessas mulheres, visto que não é uma 

medicação livre de efeitos colaterais. 

 De acordo com os achados nesse estudo, fica evidenciado que o 

clampeamento tardio de cordão é benéfico para o binômio mãe-bebê, desde que 

a equipe obstétrica assistente esteja atenta ao sangramento puerperal. Um viés 

do trabalho é a possibilidade de que nas mulheres em que a via de parto teve 

algum procedimento cirúrgico associado foi utilizada maior dose de ocitocina e 

uterotônicos justamente para profilaxia da hemorragia puerperal, condição de 

grande morbimortalidade materna. 

 Outra questão importante é que não houve aumento no número de 

transfusões sanguíneas entre os grupos, o que ressalta a importância da 

experiência e formação da equipe assistente frente à situações de risco, não se 

sabe se os achados nesse trabalho podem ser reproduzidos em serviços de 

obstetrícia em outras regiões do país e até mesmo do estado, visto que a 
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estrutura hospitalar e equipe obstétrica e pediátrica do HCPA são de 

competência e qualidade reconhecidas nacionalmente. 

 Um aspecto que reforça a indicação de episiotomia seletiva e cesariana 

com critérios embasados em evidência, é que a correlação entre o nível de 

hematócrito e a laceração perineal foi positiva, demonstrando que em pacientes 

onde não houve um parto com intervenção cirúrgica os níveis hematimétricos 

apresentaram-se ligeiramente maiores.  

 Dentre os desfechos secundários, cabe ressaltar que o trabalho não 

evidenciou aumento de fototerapia nos recém-nascidos em que foi instituído o 

clampeamento tardio de cordão umbilical. O APGAR dos RN em que foi realizado 

o CT foi menor do que nos que tiveram o CI, porém tal diferença não tem 

tradução para a prática clínica, sendo recomendado sempre que possível.  
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PERSPECTIVAS 

 Esse estudo analisou apenas desfechos em mulheres com gestação de 

baixo risco, excluindo RN prematuros, há a necessidade de mais estudos com 

RN prematuros para avaliar se na presente população de estudo haveria 

diferença nos desfechos dos neonatos entre os grupos. 

 Outra questão a ser abordada futuramente é a inclusão de gestantes com 

anemia no trabalho, visto que o mesmo não avaliava pacientes com 

comorbidades, incluído anemia gestacional. Tal estudo poderia inclusive abordar 

a questão de custo hospitalar, avaliando se nas pacientes com anemia haveria 

um número maior de transfusões sanguíneas, uso de uterotônicos, aumento de 

dias de internação e demais desfechos negativos quando o clampeamento tardio 

fosse realizado.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 – INSTRUMENTO DE PESQUISA 

  

EFEITOS MATERNOS DO CLAMPEAMENTO TARDIO DO CORDÃO 

UMBILICAL 

Serviço de Ginecologia e Obstetrícia – HCPA 

 

Prontuário:.............................DATA NASC.:..........................Idade............. 

Cor: (1)Branca (2) preta (3)mulata ( ) outra    

Nível de Instrução:.......anos de estudo 

DATA INTERNAÇÃO: ........../................./................DATA ALTA:............./........../......... 

Número dias internação materna:...................         IG  ............semanas. 

Peso:................. Altura:................... 

Dados do Nascimento: Via de parto: (  ) parto  (  ) cesariana 

Motivo cesariana: (  )DCP (  ) CFNT   ( ) pélvico (  ) eletiva sem TP ( ) outro:............. 

Sala de parto: Atonia: (   )sim (  ) não .Grau de atonia (  ) ausente (  ) leve  (  ) severa 

Uso de ocitocina: (    ) rotina 10 UI/ IM  (  ) EV:...........UI 

Uso de metilergometrina: (    )sim (  ) não. Quantas ampolas:........ 

Uso de misoprostol: (  )sim (  ) não Quantas Mcg? ........................ 

Impressão do obstetra quanto ao sangramento: (   ) ausente/normal (  ) leve  (  ) severo 

Reintervenção pós sangramento? (  )sim (  ) não 

Qual? (  )curetagem (  )sutura laceração  ( ) B - -Lynch  (  ) histerectomia (  )Outro:........ 

Uso de hemoderivados: (    )sim (  ) não. ANOTAR UNIDADES/BOLSAS | Qual? 

CHAD: (  )sim |                (    ) não     Plaquetas: (    )sim |            (  ) não 

CRIO: (    )sim .....................(  ) não   Plasma: (    )sim |               (  ) não 
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Internação materna em UTI: (    )sim .............dias    (  ) não 

Tabela de Parâmetros hematimétricos 

 

Exames 1 trimestre 3 trimestre Antes parto Pós-parto 

Hemoglobina 
    

     

Hematócrito 
    

     

Ferritina 
    

Recém-nascido - Data nascimento ___/___/___ 

Prontuário…………...    Nome:………………………………….. 

Peso:…………..g   Sexo: (  ) F  (  ) M 

Apgar 1min:...      Apgar 5min:…     Apgar 10min:...... 

Número total de dias internado:.......dias 

Internação em UTI: (  ) sim........dias    (  ) não 

Taquipnéia transitória: (  ) sim    (  ) não 

Fototerapia: (  ) sim    (  ) não 

Outros:...............................................................................  
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ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

EFEITOS MATERNOS DO CLAMPEAMENTO TARDIO DO CORDÃO 

UMBILICAL 

Serviço de origem: Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre. Rua Ramiro Barcelos, 2350/1125. CEP: 90035-003 Fone: 51-

33598117. Pesquisador responsável: Dra. Janete Vettorazzi . Professor da 

FAMED/UFRGS e Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HCPA. E mail: 

jvettorazzi@hcpa.ufrgs.br Fone: 33598117 e 33598109. Comitê de Ética em 

Pesquisa do HCPA: Fone: (51)33598304 

Estamos convidando a Sra. para participar do projeto de pesquisa 

“EFEITOS MATERNOS DO CLAMPEAMENTO TARDIO DO CORDÃO 

UMBILICAL“que está sendo realizado no Centro Obstétrico do Hospital de 

Clinicas de Porto Alegre. Este estudo tem como objetivo avaliar o risco de 

anemia materna após o nascimento quando o cordão umbilical é clampeado 

(cortado). O clampeamento do cordão umbilical compreende ligadura e secção 

deste cordão após o nascimento. No nosso serviço, rotineiramente o cordão é 

seccionado imediatamente após o nascimento do bebê, porém a Organização 

Mundial de Saúde sugere que seja realizado de forma rotineira o clampeamento 

tardio (CT) do cordão umbilical em todos parto, ou seja, 2 a 3 minutos após o 

nascimento do bebe. Este estudo tem como objetivo comparar o nível da anemia 

em mães que realizam o CT e o clampeamento imediato (CI) do cordão umbilical. 

No momento do nascimento (parto vaginal ou cesáreo), os casos serão 

mailto:jvettorazzi@hcpa.ufrgs.br
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randomizados (sorteados) para uma das duas situações: clampeamento rotineiro 

e imediato (CI) ou clampeamento tardio (CT) do cordão umbilical.   

Procedimentos a serem utilizados: Você está sendo convidada para uma 

entrevista com um dos pesquisadores, na qual será perguntado se deseja 

participar da pesquisa. Caso concorde, após assinar este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, serão perguntados dados de sua história 

médica passada, dados do pré-natal e coletado um volume de até 5 mL de 

sangue venoso antes e 24 a 48 horas depois do parto. Também serão 

consultados os dados de seu prontuário médico. 

Riscos e benefícios: Os riscos ou desconfortos dessa pesquisa são 

relacionados a uma coleta de sangue materno após o nascimento, pois a coleta 

prévia ao parto já é realizada em todos partos deste hospital. O clampeamento 

tardio do cordão pode ter benefícios para o bebê, diminuindo o risco de anemia 

nos primeiros seis meses de vida. 

Confidencialidade: Os registros serão mantidos em sigilo e usados 

somente para fins da presente linha de pesquisa, permanecendo sua identidade 

em segredo. 

Liberdade: A sua participação na pesquisa é totalmente voluntária e a 

senhora poderá retirar este consentimento a qualquer momento sem dano ao 

seu tratamento e sem necessidade de dar explicação do motivo da sua saída. 

Em saindo do estudo, seguirá a rotina de atendimento do serviço. 

Eu,_________________________________________ fui informada dos 

objetivos e das justificativas dessa pesquisa de forma bem clara e detalhada. 

Recebi informações sobre cada procedimento que estarei envolvida, dos riscos 

previstos e dos benefícios esperados. Todas as minhas dúvidas foram 
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respondidas com clareza, e sei que poderei solicitar novos esclarecimentos a 

qualquer momento. Estou ciente que as informações por mim fornecidas serão 

de caráter confidencial e usadas somente para a presente pesquisa. Fui 

informada que se existirem danos a minha saúde, causados diretamente pela 

pesquisa, terei direito a tratamento médico e indenização, conforme estabelece 

a Lei. Também sei que se existirem gastos adicionais diretamente relacionados 

à pesquisa, estes serão absorvidos pelo seu orçamento. 

Caso tiver novas perguntas sobre a presente investigação, posso chamar 

qualquer membro da equipe de pesquisa pelo telefone 33598117, para qualquer 

dúvida sobre os meus direitos como participante deste estudo. Esta pesquisa 

tem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA. Sob as condições 

acima mencionadas, concordo em participar do presente estudo. Declaro que 

recebi cópia do presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

aprovando-o e assinando-o após lê-lo com todo o cuidado possível. 

Porto Alegre, ..........................de............................................................de 2011. 

Nome completo da participante: ______________________________________ 

Carteira de Identidade da Participante: _________________________________ 

Assinatura da participante: __________________________________________ 

Pesquisador 

Nome completo do pesquisador: _____________________________________ 

Assinatura do pesquisador: _________________________________________ 


