
Godoy JAe. Prevalence of mansoni schistosomi

asis, in  school c h i l d ren between 7 and 14 years 

of age, reg istered i n  schools in rural  and u rban 

areas of the municipal ity of Palmares in the state 

of Pern a m b u co [master's d i ssertation] . Recife: 

Instituto Materno Infantil  de Pernambuco {l M I P); 

1 999. 67p. Supervisor: Roberto Moreira Nunes da 

Si lva. 

A descriptive, cross-section study was carried out 
to evaluate the prevalence of Schistosomiasis 

mansoni in 1 .280 schoolchildren aging from sev
en to fourteen years-old, living in urban and rural 
areas of Palmares county, in a micro region of the 
forest zone of Pernambuco, and some of its socio
economic, environmental and demographic rela
tionships. The prevalence for Palmares County 
was 1 1 ,48 % ,  of which 24,69 % in rural area, and 
5 ,55 % in urban area. As for the grade of infec
tion, 66,68 % of cases in the County were light, 
and 33,33 % modera te. ln urban zone, 61 ,22 % of 
infections were light and 38,78% were moderate; 
in urban zone 79,5 % were light and 20,41 % mod
era te. All variables but sex showed an association 
with Schistosomiasis prevalence: age, parent's low 
schooling, lack of knowledge about the disease 
and its transmission, precarious housing, high 
number of inhabitants per home, scholars living 
in rural are as, inadequate water supply, rudimen
tary sanitation, absence of garbage collection and 
inadequate waste treatment. These findings led to 
the reformulation of educational materiais, the 
implementation of field projects according to 
Ministry of Health cri teria and improvements in 
sanitary conditions. We consider important that 
other studies, similar to this, be implemented to 
investigate the prevalence of Schistossmiasis 
amongst other population samples. 

Godoy JAe. Prevalência da esquistossomose man

sôn ica, em esco l a res de 7 a 14 a nos de idade, 

matriculados nas escolas das zonas rural e urba

na do m u n icípio de Pa l m a res no estado de Per

nambuco [dissertação mestrado] . Recife: Institu

to Materno Infantil de Pernambuco {l M I P); 1 999. 

67p. Orientador: Roberto Moreira Nunes da Si lva 

Foi realizado um estudo descritivo, transversal, 
no qual se avaliou a prevalência da esquistosso
mose mansônica em 1 .280 escolares de sete a 

quatorze anos de idade, residentes nas zonas ru
ral e urbana do Município de Palmares, Micro 
Rygião da Mata, em Pernambuco, e algumas de 
suas relações socioeconômicas, ambientais e de
mográficas. A prevalência para o Município foi de 
1 1 ,48 % ,  com 24,69 % na área rural e 5 ,55 % na 
área urbana. Quanto ao grau de infecção, o muni
cípio apresentou 66,67 % de casos leves e 33,33 % 
de casos moderados. Na zona rural 61 ,22% eram 
leves e 38 ,78% moderados; na zona urbana 
79,59 % eram leves e 20,41 % moderados. Com ex
ceção da variável sexo, todas as demais mostra
ram associação com a prevalência da esquistosso
mose: idade, baixa escolaridade dos pais, desco
nhecimento sobre a doença e sua forma de trans
missão, moradia de construção precária, elevado 
número de moradores por domicílio, escolares re
sidentes na zona rural, abastecimento de água ina
dequado, esgotamento sanitário rudimentar e au
sência de coleta e destino inadequado do lixo. Em 
face do exposto, recomendamos a reformulação 
do conteúdo educativo, a implementação das ope
rações de campo dentro dos critérios do Ministé
rio da Saúde e das melhorias de saneamento e que 
sejam feitos levantamentos similares a este traba
lho, atingindo, outras amostras populacionais. 

Va nderle i  LeM .  Factors of r isk for hospita l iza

tion for acute d i a rrhoea among c h i l d ren under  

two years old:  a control-case study [master's dis

sertation] .  Recife: Instituto Materno I nfa ntil  de 

Pernam buco {l M I P); 1 999. 1 22p. Supervisora: Gi

sél ia Alves Pontes da Si lva 

The obj ectives of the study were to investigate 
the association of social-economic-demographic 
(SED) ,  biological and cultural determinants with 
hospitalization for acute diarrhoea (AD) in chil
dren under two years old and to verify which lead 
to a higher risk. The hypothesis was that the main 
risk factors were the SED determinants. This was 
a case-control study with descriptive analysis of 
the cultural variables. All the children admitted 
with AD in the Pediatric Emergency Department 
at Instituto Materno Infantil de Pernambuco 
(IMIP) , Recife, from May to October 1997 were 
selected. The control group was composed of chil
dren without AD (at a ratio of 1 : 1 )  at the sarne 
place and the sarne time as the cases. 370 children 
were studied. Results showed that there is an as-
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sociation between hospitalization by AD and low 
levei of SED as demonstt:ated by the higher risk 
of hospitalization in the case group related to 
their hazardous living conditions. Breast-fed chil
dren under six months, malnourished and with se
rious AD also demonstrated higher hospitaliza
tion risks. Previous diarrhoeal episodes were a 
protection factor, probably because of earlier ma
ternal knowledge about the disease. Cultural 
variables were mothers' ignorance about AD and 
how they handled it as the episode worsened. ln 
conclusion, there may be a direct relationship 
among all the involved risk factors that depends 
on the conjunction of serious diarrhoea episode, 
malnutrition, early age and poor SED conditions 
influencing cultural standard and the use of pri
mary health care services. However, other studies 
are necessary to verify which variables lead to a 
greater risk. 

Va nderle i  LeM .  Fatores de risco para i nte rna

mento por d i a rréia  aguda e m  menores de dois  

anos: u m  estudo caso-controle [dissertação mes

trado). Recife: Instituto Materno Infantil de Per

nambuco (l M I P); 1 999. 1 22p.  Orientadora: G isé

l ia Alves Pontes da Si lva 

Esta pesquisa teve como objetivos investigar a as
sociação existente entre determinantes sócioeco
nômico-demográficos (SED) ,  biológicos e cultu
rais e internamentos por diarréia aguda (DA) 
complicada em menores de dois anos, e verificar 
quais destes condicionam um maior risco, partin
do da hipótese de que os principais fatores envol
vidos são os SED. O desenho escolhido foi o de 
caso-controle, utilizando-se estudo descritivo pa
ra as variáveis culturais. Selecionaram-se como 
casos todas as crianças internadas por DA, no Se
tor Emergência do Instituto Materno Infantil de 
Pernambuco (IMIP) ,  Recife, de maio a outubro 
de 1 997. Os controles foram constituídos pelas 
crianças com doenças ambulatoriais, que não 
apresentavam DA, recrutadas na proporção de 
1 : 1 ,  no mesmo local e período. Foram estudadas 
370 crianças. Os resultados mostraram existir as

sociação entre internamento por DA e condições 
SED insatisfatórias, demonstrada pelos riscos 
maiores de hospitalização entre os casos, relati
vos à precariedade da sua situação de vida. Os 
lactentes menores de seis meses, desnutridos e 
com episódios graves, também apresentaram ris
cos maiores de hospitalização. O episódio diarréi
co anterior resultou em fator de proteção, prova-
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velmente pelo conhecimento materno prévio da 
doença. As variáveis culturais mostraram a di
mensão do desconhecimento materno sobre DA 
e seu manejo  no agravamento do episódio. Con
cluiu-se que parece existir um sinergismo entre 
os fatores envolvidos, dependente da interação 
entre episódio dian éico grave, baixa idade e con
dições SED desfavoráveis, que influenciam o pa
drão cultural, e a utilização do serviço de atenção 
primária à saúde. Porém, é necessária a realiza
ção de estudos posteriores que verifiquem quais 
variáveis condicionam maiores riscos. 

Barros M OA. Mortal ity by externa I causes in  

ch i l d ren a n d  adolescents res ident i n  Recife: 

a n a lysis of trends i n  the temporal series trom 

1 979 to 1 995 and an evaluation of the mortal ity 

i nformation system [master's d issertation) .  Re

cife: I n stituto Materno I nfantil  de Pernambuco 

( lMIP); 1 999. 1 00p. Supervisor: Ricardo Arraes de 

Alencar Ximenes 

The aims of this study were to analyse trends in 
mortality and the completion of documentation 
concerning deaths from external causes in chil
dren and teenagers between 1979 and 1995 and 
to validate data from 1995 death certificates. The 
study was justified by the rising number of such 
deaths, the trend towards increasingly young vic
tims, and the possibility of providing the public 
sector with support in improving the collection 
and processing of mortality data. A time series 
type exploratory ecological model was used, fol
lowed by a description of 1995 data, in which a 
validation study was included. Simple linear re
gression was employed to analyse trends in mor
tality coefficients for specific age and gender 
groups. The behaviour of selected documentation 
variables was observed through chi-square trends. 
Validation of 1995 death certificate variables was 
carried out by investigating existing documents at 
the state morgue. Given the methodology used, 
the research data were considered more reliable 
and therefore taken as the standard. Agreement 
was analysed using the Kappa index and sensitiv
ity tests. The basic causes of death were compared 
both in groups and individually to the 4th digit. ln 
the time series studied, the coefficients reflected 
the incre ase in mortality due to external causes, 
especially homicides, and among male teenagers. 
ln the changing mortality trends it was observed 
that external causes had overtaken infectious and 
parasitic diseases, as the 2nd most common cause 



of death in the study group since 1994. ln the doc
umentation it was found that the entries of most 
of the variables analysed were lacking either in 
quantity or quality. The validation study revealed 
close agreement between official and research 
data for basic causes arranged in five groups, with 
a sensitivity of ove r 80 % ,  except in the case of 
other violent acts. The Kappa index for this set of 
groups was classified as excellent. This agreement 
decreases significantly in the analysis to the 4th 

digito The number of deaths by unspecified caus
es, even after investigation at the state morgue, 
showed that documentation concerning the trans
fer of bodies from hospitais and police stations 
had not been adequately filled in. The use of sup
plementary data contained in certificates con
cerning deaths classified as unknown violent acts, 
carried out at the state morgue by the Health Ser
vice since 1990, has significantly reduced the per
centage of these deaths classified as other violent 
acts. At all leveis of comparison it was these 
deaths that produced the greatest discrepancies. 
All these results suggest that the supplementa
tion of data at the morgue should be a transitory 
policy. A more permanent solution would be the 
adequate completion of death certificates there. 
The validated 1995 data show that, among exter
nal causes, the most common cause of death in 
children was being hit by vehicles, with drowning 
in second place, whilst in the case of teenagers 
homicide was the most common cause , vehicles 
being the second and drowning the third. 

Barros M OA. A mortal idade por causas externas 

em crianças e adolescentes residentes no Recife: 

anál ise de tendência na série temporal de 1 979 

a 1 995 e uma ava l iação do sistema de i nforma

ção de mortal idade [dissertação mestrado).  Re

cife: I n stituto Materno I nfanti l  de Pernam buco 

(l M I P); 1 999.  1 00p.  Orientador:  Ricardo Arraes 

de Alencar Ximenes 

Objetivou-se analisar o comportamento da mor
talidade e do preenchimento das declarações de 
óbitos por causas externas de crianças e adoles
centes residentes no Recife , na série de 1979 a 
1995, e validar variáveis daquelas declarações pa
ra 1995. A magnitude alcançada pela mortalidade 
por causas externas na população, a tendência de 
acometimento de grupos cada vez mais jovens e a 
possibilidade de oferecer subsídios ao setor pú
blico para melhoria da coleta e crítica dos dados 
do sistema de informação de mortalidade, justifi-

caram esse trabalho. Utilizou-se o desenho ecoló
gico exploratório tipo série temporal, seguido de 
um descritivo para os dados de 1995, onde foi ani
nhado um estudo de validação. Analisou-se a ten
dência para os coeficientes de mortalidade por 
causas externas e seus grupos específicos segun
do sexo e grupo etário, através de regressão li
near simples. Observou-se o comportamento do 
preenchimento das variáveis sele cio nadas através 
do qui-quadrado de tendência. Para validação das 
variáveis das declarações de óbito de 1 995, reali
zou-se investigação dos documentos existentes 
no Instituto de Medicina Legal. Dada a metodo
logia utilizada, os dados da pesquisa foram consi
derados mais fidedignos e, como tal, tomados co
mo padrão. Analisou.-.se a concordância pelo índi
ce de Kappa e sensibilidade. As causas básicas fo
ram comparadas em grupos e individualmente 
até o quarto dígito. Na série temporal estudada, 
os coeficientes de mortalidade por causas exter
nas mostraram crescimento, sobretudo nos ado
lescentes do sexo masculino e homicídios. Obser
vou-se mudança do padrão de mortalidade onde 
as causas externas ultrapassaram as doenças in
fecciosas e parasitárias, assumindo a segunda po
sição como causa de morte para o grupo do estu
do desde 1994. Verificou-se deficiência na quanti
dade ou qualidade no preenchimento para gran
de parte das variáveis analisadas. O estudo de va
lidação revelou que a concordância dos dados ofi
ciais com os da pesquisa para as causas básicas 
distribuídas em cinco grupos foi elevada, com sen
sibilidade acima de 80% ,  exceto para o constituí
do por outras violências, e, o índice de Kappa pa
ra o conjunto desses grupos foi classificado como 
ótimo. Essa concordância decresce de forma im
portante na análise até o quarto dígito. A persis
tência de óbitos com causa básica de morte em 
categorias inespecíficas, mesmo após investigação 
no Instituto de Medicina Legal, mostrou que as 
guias de encaminhamento de corpos dos hospi
tais e delegacias não são adequadamente preen
chidas. A complementação de dados nas declara
ções de óbito com tipo de violência ignorado, rea
lizada naquele Instituto pelo Serviço de Saúde 
desde 1990, diminuiu de forma importante o per
centual desses óbitos classificados como outras 
violências. Em todos os  níveis de comparação fo
ram esses óbitos que produziram as maiores dis
cordâncias. Todos esses resultados sugerem que a 
complementação de dados no Instituto de Medi
cina Legal, apesar de i�portante, necessita ter ca
ráter transitório. Definitivo seria o preenchimen
to das declarações de óbitos por aquele Instituto, 
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nos padrões adequados. Os dados validados para 
1995 mostraram que, entre as causas externas, pa
ra as crianças, os atropelamentos foram a primei
ra causa de morte e os afogamentos a segunda, 

. 
enquanto para os adolescentes, os homicídios fo
ram a primeira, os atropelamentos a segunda e os 
afogamentos a terceira. 

Arnold, MW. Years of potential l ife lost by homi

cide victims between 1 month and 19 years of age 

i n  Recife i n  1 997 [master's d issertation] .  Recife: 

Instituto Materno I nfantil de Pernambuco (lM I P); 

2000. 61 p. Su pervisor: Gi l l iatt Hanois Falbo Neto 

This is a study of years of potential life lost -
YPLL - by children and adolescents aged be
tween one month and 19 years, victims of homi
cide in Recife, Pernambuco, during 1 997; it also 
draws a profile of the victims. A descriptive, cross
section study was made of death certificates of 
Recife residents, aged between one month and 19 
years, ocurring during 1997, to identify homicides 
and the three other most frequent causes of death 
in the age group, in order to make a profile of 
homicide victims. YPLL was calculated for this 
cause of death and the other three. Homicide was 
responsible for 36,6% of the deaths, followed by 
pneumonia (9 ,4 % ) ,  accidents in transit (6,3 % )  
and other accidents (6,0 % ) .  Most o f  the murder 
victims were 15 to 19  year-old male students, but 
their leveI of schooling was unknown. in 96,6% of 
cases. Death was caused by firearms in 93,2 % of 
the cases. Homicjdes were responsible for 59,1 % 
of YPLL, followed by pneumonia, transit and 
other accidents. The risk of losing years of poten
tial life by homicide in the group studied was 
27,20 in 1 . 000. These figures show the magnitude 
of homicides as cause of premature death and 
how !hey have become a public health problem. 

Arnold MW. Anos p.otencia is  de v ida perdidos 

pelas vitimas de homicidio entre 1 mês e 19 anos 

de idade residentes na cidade do Recife no ano 

de 1 997 [dissertação mestrado]. Recife: Instituto 

Materno I nfanti l de Pernam buco ( l M I P); 2000. 

61 p. Orientador: Gi l l iatt Hanois Falbo Neto 

Este estudo analisa os anos potenciais de vida 
perdidos - APVP - por crianças e adolescentes 
entre ! mês e 19 anos, vítimas de homicídio no 
Recife, Pernambuco, no ano de 1997, além de de
linear o perfil dessas vítimas. O indicador APVP 
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prioriza as mortes prematuras na ordenação das 
causas de óbito, tendo em vista que no seu cálcu
lo se atribui um maior peso às mortes ocorridas 
em faixas etárias mais j ovens, sendo um instru
mento auxiliar na definição das prioridades nas 
políticas de saúde. Através de um estudo descriti
vo tipo corte transversal, foram selecionadas as 
declarações de óbitos ocorridos em 1997 de resi
dentes no Recife, entre 1 mês e 19 anos, para 
identificação dos homicídios e as outras três cau
sas mais freqüentes na faixa etária do estudo, a 
fim de delinear-se o perfil das vítimas de homicí
dio. Realizaram-se os cálculos dos APVP por esta 
causa e, para efeito de comparação, das outras 
três causas mais freqüentes. Neste estudo, foram 
utilizados os limites de idade de 1 mês e 19 anos 
para cálculo dos APVP. O homicídio foi respon
sável por 36,6% de todos os óbitos na faixa etária 
analisada, seguindo-se as pneumonias (9 ,4 % ) ,  
acidentes d e  transporte (6,3 %)  e outros acidentes 
(6,0%) .  A maioria dos assassinados tinham entre 
15 e 19 anos, eram do sexo masculino, estudantes, 
porém o grau de instrução foi ignorado em 96,6% 
dos casos. O instrumento causador da agressão 
foi arma de fogo em 93,2% dos óbitos. Em apenas 
30,3 % dos homicídios a morte ocorreu no hospi
tal, demonstrando, por parte do agressor, a inten
ção de matar. Os homicídios foram responsáveis 
por 59 ,1  % dos APVP para as causas analisadas, 
seguido das pneumonias, acidentes de transporte 
e outros acidentes. O risco de perder anos poten
ciais de vida por homicídio no grupo estudado foi 
de 27,20 por 1 .000, correspondendo ao triplo do 
risco para as pneumonias, e sendo 5,5 vezes maior 
que o risco de perder anos potenciais de vida por 
acidentes de transporte. Estes valores demons
tram a magnitude dos homicídios como causa de 
morte prematura, caracterizando-os como pro
blema de saúde pública. 

Leite H PO .  lhe psycholog ical  identity of the 

mother a n d  breast-feedi n g  Imaster's d i sserta

tion] .  Recife: I n stituto Materno Infanti l  de Per

n a m b uco (l M I P); 2000. 1 1 7p.  S u pervisors: Ivan 

Correia an� José Eulálio Cabral Fi lho 
� 

To investiga te the relationship between the moth
er psychological identity and breast-feeding, a 
study was made of forty pregnant low-risk women 
from 20 to 40 years old, receiving care at the Am
bulatory of the Women's Health Care Center of 
the Instituto Materno Infantil de Pernambuco 
(CAM/IMIP) , Recife, were studied.  Data were 



collected by interviewing the women during preg
nancy and home visits, after delivery. The follow
ing variables were used to evaluate that identity: 
during pregnancy, self-image, bodily image, recog
nition by others, desire for pregnancy, relation
ship with the baby's father, ideas about exclusive
ly breast-feeding; provider function of the breast; 
baby's father's opinion; pregnant woman's moth
er's opinion. After delivery: ide as about the suck
ling ability of the baby; ideas about the sufficien
cy of mother's milk; mother-baby interaction; ex

clusive breast-feeding; complementary breast
feeding and no breast-feeding. The following so
ciodemographic variables were also included: 
age, pregnancy period, number of children and 
origin of information about breast-feeding. The 
analysis of the data was made in two ways: quan
titatively and qualitatively. The quantitative meth
ods used the chi square statistical test (Pearson) 
to compare frequencies of answers among groups 
and the McNemar' test to verify the correspon
dence of women answers during the interview 
and home visit. The significance leveI adopted 
was 5 % .  The qualitative analysis were performed 
according to Minayo 's thematic analysis. The re
sults showed that: 1) concerning the pregancy 
identity variables, only the provider function of 
the breast presented a statistically significant as
sociation with the feeding behavior; 2) Changes 
occurred ais o concerning: a) exclusive breast
feeding idea and baby father 's opinion; b) body 
image; c) timeliness of pregnancy and relationship 
with the baby father's. ln conclusion, concerning 
the woman psychological identity, alterations oc
curred between the experience of pregnancy and 
the puerperal experience that affected the breast
feeding. The decision to breast-feed involve un
conscious motivations and depends on emotional 
involvement. Idealized information is not enough 
to ensure the success of the breast-feeding. 

Leite HPO.  A identidade psicológ i ca da mãe e o 

aleitamento materno [d issertação mestrado] . 

Recife: Instituto Materno I nfantil de Pernambu

co (lMIP); 2000. 1 1 7p. Orientadores: Ivan Correia 

e José Eulálio Cabral F i lho 

Este estudo tev�como objetivo investigar as re
lações entre a ide;rtIaãd�sicológica da mãe e a 
amamentação. O desenho do estudo foi do tipo 
longitudinal. Participaram desse estudo 40 mu
lheres com idade entre 20 e 40 anos com gravide
zes de baixo risco, as quais eram assistidas no 

Ambulatório da Mulher do Centro de Atenção à 
Mulher (CAM) do Instituto Materno Infantil de 
Pernambuco (IMIP),  Recife. Os dados foram co
lhidos por meio de entrevistas individuais com as 
gestantes e de visitas domiciliares quando as mes
mas se tornaram puérperas. Para investigar a 
identidade psicológica da mulher foram conside
radas as seguintes variáveis para a gestação: ima
gem de si; imagem corporal; reconhecimento dos 
outros; gravidez oportuna; relacionamento com o 
pai do bebê; idéia de amamentação exclusiva; fun
ção provedora do peito; opinião da mãe da ges
tante. Para o puerpério foram investigadas: ima
gem de si; imagem corporal; reconhecimento dos 
outros; idéias sobre a capacidade de sugar do be
bê; idéias sobre a suficiência do leite materno; in
teração mãe-bebê e as condutas alimentares defi
nidas como amamentação exclusiva, amamenta
ção complementar e não-amamentação. Cinco va
riáveis sócio-demográficas foram incluídas: idade; 
tempo de gestação; escolaridade; número de fi
lhos e local de informações sobre a amamenta
ção. A análise dos dados foi feita sob duas for
mas: quantitativa e qualitativa. A quantitativa uti
lizou os testes estatísticos qui-quadrado de Pear

son para comparar freqüências de respostas entre 
grupos e o de McNemar para verificar a concor
dância entre as respostas das mulheres na entre
vista e na visita. O nível de significância adotado 
foi de 5 % .  A qualitativa correspondeu à análise te

mática de Minayo. Os resultados mostraram que: 
1 )  dentre as variáveis de identidade gestacional 
somente a função provedora do peito apresentou 
associação significativa com a conduta alimentar; 
2) ocorreram mudanças também relativas a: a) 
idéia de amamentação exclusiva e a opinião do 
pai do bebê; b) imagem corporal; c) idéia de opor
tunidade da gravidez e do relacionamento com o 
pai do bebê. Em conclusão, pode-se afirmar que, 

. concernente à identidade psicológica da-mulher, 
ocorreram alterações entre o momento da vivên
cia gestacional e o da vivência puerperal que in
terferiram no aleitamento materno. A decisão de 
amamentar envolve motivações inconscientes e 
depende de implicações afetivas. Enfatiza-se que 
apenas as informações idealizadas sobre amamen
tação, não garantem o sucesso do aleitamento. 

Cavalcanti  S M OC. Factors a ssociated with the 

use of contraceptives i n  adolescence [ m aster's 

d issertation) .  Recife: I nstituto Materno I nfanti l  

de Perna m b u co ( l M I P.); 2000. 90p. S u pervisora: 

Melânia Amorim 
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Objetives: to analyse factors asociated with con
traceptive use by female adolescents. 

Methods: a cross-sectional study was made, 
using the public domain data base of N ational Re
search Demography and Health ( 1996),  that in
cluded 2.415 sexually active women from 15 to 19 
years old. The dependent variable studied was 
contraceptive usage and independent variables 
were age, knowledge about contraceptives, access 
to media, location of residence (urban or rural) , 
educational level and religion. The variable knowl
edge about contraceptives was ais o analyzed as 
dependent when its association with other vari
ables was tested. Statistical analysis included chi
square test and Fisher's exact test, at a 5 %  leveI 
of significance. 

Results: a significant association between age 
and contraceptive use was observed with greater 
adoption of contraceptive use in 19 year-old 
teenagers (46%) .  Of the group between 15 and 16 
years of age, 13,2% used contraceptives. Although 
the frequency of knowledge about contraceptives 
had been 99,3 % ,  the overall rate of use was only 
27,8% .  There was no difference between maximal 
and intermediate leveI of knowledge in relation 
to contraceptive use, but this use was significantly 
lower in the presence of a minimal leveI of 
knowledge. When the variables age, access to me
dia, location of residence, educational level and 
religion were analyzed, a significant association 
was found between them and the leveI of knowl
edge about but not use of contraceptives, except 
for age and residence; the use was greater in the 
group aged 19 years and among urban residents. 

Conclusions: substantial knowledge about con
traceptive methods was verified among teenagers, 
and the leveI of knowledge was associated with 
variables of age, education leveI, religion, access to 
media and location of residence. But only 27,8% 
of sexually acitve teenagers related contraceptive 
use and there was association betwen this use and 
leveI of knowledge of methods but nor with the 
other factors, except location of residence and age. 

Cava lcanti S MOC. Fatores associados ao uso de 

a nticoncepcionais  na adolescência [dissertação 

mestrado]. Recife: Instituto Materno I nfanti l de 
Pernambuco (l M I P); 2000. 90p. Orientadora: Me� 

lânia Amorim 

Objetivos: analisar os fatores associados à utiliza
ção de anticoncepcionais por adolescentes do se
xo feminino. 

76 Rev. Bras. Saúde Materno Infant i l ,  Recife, 1 ( 1 ) :7 1 -76, jan-abr. 2001 

Métodos: realizou-se um estudo de prevalên
cia tipo corte transversal, utilizando um banco de 
dados de domínio público da Pesquisa Nacional 
sobre Demografia e Saúde (1996) , que incluía 
2.415 mulheres sexualmente ativas de faixa etária 
entre os 15 e 19 anos. Considerou se como variá
vel dependente a utilização de métodos anticon
cepcionais e como variáveis independentes : ida
de, conhecimento dos métodos anticoncepcionais, 
acesso aos meios de comunicação, a zona residen
cial, a escolaridade e a religião. A variável "nível 
de conhecimento dos métodos" também foi trata
da como dependente quando foi testada sua asso
ciação às outras variáveis. A análise estatística foi 
realizada utilizando-se dois testes qui-quadrado 
de associação e exato de Fisher, a um nível de sig
nificância de 5 % . 

Resultados: houve marcante associação de 
idade com a utilização de anticoncepcionais, sen
do o grupo de adolescentes da faixa de 19 anos 
(46,9% )  o que apresentou o maior percentual de 
adesão ao uso de anticonceptivos. Em contrapar
tida, o grupo de 15-16  anos apresentou percen
tuais de 13 ,2 % ,  ficando a taxa global de uso de 
anticoncepcionais da amostra em 27,8 % .  A taxa 
de conhecimento foi de 99,3 % Não houve dife
rença entre os níveis de conhecimento máximo e 
intermediário em relação à utilização de métodos 
contraceptivos, porém esta foi significantemente 
menor dentro do nível mínimo. Considerando-se 
as variáveis idade, escolaridade, religião, zona de 
moradia e acesso aos meios de comunicação, ve
rificou-se existir associação significativa destas 
com o nível de conhecimento, porém não com a 
utilização dos métodos anticoncepcionais, exceto 
para idade e moradia: a utilização foi maior no 
grupo de 19 anos e nas moradoras de zona urba
na (28,9%) .  

Conclusões: verificou-se um amplo conheci
mento dos métodos anticoncepcionais entre as 
adolescentes, encontrando-se associação estatisti
camente significativa entre nível de conhecimen
to e as variáveis como idade, religião, escolarida
de, acesso aos meios de comunicação e a zona de 
localização de moradia. Por outro lado, apenas 
27,8% das adolescentes relataram uso de anticon
cepcionais, verificando-se associação deste com o 
nível de conhecimento dos métodos, porém não 
com os outros fatores já citados, com exceção da 
idade e da zona de localização de moradia. 




