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Nº 72, 31 de Maio de 2023

No dia 31 de maio comemora-se o Dia Mundial Sem Tabaco.

A Organização Mundial da Saúde considera o tabagismo uma doença pediátrica, 
uma vez que a maioria dos fumantes se torna dependente antes dos 19 anos de idade.  
O tabagismo durante a gravidez, o tabagismo passivo que atinge as crianças dentro  
de suas casas e, o tabagismo iniciado na adolescência, são assuntos urgentes e devem 
ser abordados com seriedade pelos pediatras em consultas médicas.

A exposição ao fumo durante a infância traz consequências para a vida toda.

Fumar durante a gravidez pode provocar abortos espontâneos, nascimentos prematu-
ros, baixo peso, mortes fetais e natimortos. O tabagismo materno foi o principal fator 
de risco para o declínio acelerado da função pulmonar em coortes acompanhadas até a 
vida adulta.
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Quando a mãe fuma durante o aleitamento, a criança recebe nicotina através do leite, 
podendo resultar em intoxicação com agitação, vômitos e taquicardia.

Por passarem mais tempo expostas, especialmente quando o fumante é a mãe ou cui-
dador, as crianças são as mais afetadas pela fumaça do cigarro e são complemen-
te impotentes para mudar esta situação. Famílias que convivem em aglomeração  
domiciliar, que apresentam menor renda familiar e menor nível de escolaridade mater-
na e paterna, compõe o perfil da exposição ao tabagismo passivo em nosso meio hoje. 
Estas crianças têm mais chances de idas ao pronto atendimento por quadros respirató-
rios agudos – como tosse, exacerbações de sibilância, otites, tonsilites e pneumonia – e 
maior necessidade de tratamento com antibióticos quando comparadas às não expostas. 
Comprovou-se que a exposição passiva à fumaça de cigarro durante a infância pode  
aumentar o risco de morte por doença pulmonar obstrutiva crônica na vida adulta  
mesmo que estes nunca tenham fumado. Ainda se sugere que o tabagismo passivo,  
enquanto lactentes, esteja associado a menor capacidade intelectual, maior risco de  
morte súbita e comprometimento imunológico.

Devemos estar atentos especialmente aos adolescentes, faixa etária muito susceptí-
vel. A curiosidade por experimentar novas sensações e a necessidade de afirmação no 
meio onde vive são fatores que colaboram para que não ocorra redução dos índices de  
tabagismo neste grupo. A dependência à nicotina já se estabelece no adolescente  
consumidor e favorece a aquisição de outros comportamentos pouco saudáveis. Na 
abordagem do tema com os adolescentes, vale reforçar o fato do risco causado pelo 
tabaco ser muito maior do que o prazer gerado pelo seu consumo.

Outra enorme preocupação entre os adolescentes é o crescente uso de dispositivos ele-
trônicos de fumar (DEFs), conhecidos como cigarros eletrônicos (ecigs, e-cigarettes, 
vapings) que vêm ganhando adeptos em todo o mundo com velocidade assustadora, 
incluindo o Brasil, mesmo sendo proibida a sua comercialização e propaganda. Estes 
dispositivos se apresentam de forma variada, com quantidades variáveis de nicotina, e 
até a ausência desta, acrescido de outras substâncias como o propilenoglicol, glicerina, 
água e, muitas vezes, aromatizantes.

Os DEFs já alcançaram quatro gerações, sendo a mais moderna aquela composta pelos 
“pods”, que apresentam formato de pendrives, são recarregáveis ou descartáveis, colo-
ridos e atrativos, especialmente para o público jovem. Os componentes inalados variam 
de modelo para modelo, mas basicamente são constituídos por três substâncias primá-
rias: o solvente (glicerina vegetal, propilenoglicol ou ambos), aromatizantes e nicotina 
em doses variadas.

Dependendo da combinação dos solventes e sabores, uma grande variação nos produ-
tos químicos pode ser detectada no aerossol resultante e incluem compostos carboníli-
cos, como formaldeído, acetaldeído, acetona e acroleína; compostos orgânicos voláteis, 
tais como benzeno e tolueno; nitrosaminas específicas do tabaco; metais, como níquel,  
cobre, zinco, estanho e chumbo. Os rótulos de fabricação nem sempre são claros em 
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relação a todos os constituintes e, portanto, podem não alertar o consumidor sobre  
os reais efeitos do consumo.

Diferente do que muitos jovens pensam, estes dispositivos estão longe de serem isentos 
de efeitos deletérios! Aumentam o estresse oxidativo, diminuem a proliferação celular 
e aumentam o dano ao DNA, vistos em culturas de células saudáveis tratadas com  
aerossóis dos cigarros eletrônicos. Pesquisadores demonstram preocupação com o po-
tencial de desenvolverem ou agravarem doenças inflamatórias crônicas das vias aéreas, 
como a asma.

Ações sobre a barreira, redução do muco, comprometimento do batimento mucociliar  
e alteração das defesas antibacterianas e antivirais são descritas. Potencial de causar  
dependência, ações neurocognitivas da nicotina, efeitos da exposição à fumaça de  
segunda mão e lesões físicas decorrentes de explosões e exposições acidentais aos  
e-líquidos contendo nicotina precisam ser consideradas.

Os cigarros eletrônicos rapidamente tornaram-se uma preocupação dos órgãos de saúde 
pública em países em que são livremente comercializados. A escassez de estudos que 
comprovem sua segurança em longo prazo, seu aspecto atrativo, a mistura de concen-
trações variáveis de nicotina com demais compostos, tornam esses dispositivos um 
risco potencial para a saúde de nossos jovens. O consumo no Brasil vem aumentando, 
em 2019 já havia mais de um milhão de usuários, acima dos 15 anos de idade, mesmo  
com a proibição da comercialização, importação e propaganda ter sido mantida pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Precisamos agir rápido. O impacto clínico e social do tabagismo na gestação, do taba-
gismo passivo e do uso de cigarros convencionais e eletrônicos por nossos adolescentes 
é devastador!

Vamos colocar o dia 31 de maio na agenda de comemorações do pediatra e fazer  
dele um marco para refletirmos sobre o assunto e passarmos a atuar de forma efetiva e 
prática sobre esse tema.
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EM NUTROLOGIA PEDIÁTRICA (CANP)

Virgínia Resende Silva Weffort (MG)

PEDIATRIA PARA FAMÍLIAS

COORDENAÇÃO GERAL:

Edson Ferreira Liberal (RJ)

COORDENAÇÃO OPERACIONAL:

Nilza Maria Medeiros Perin (SC)

Renata Dejtiar Waksman (SP)

MEMBROS:

Adelma Alves de Figueiredo (RR)

Marcia de Freitas (SP)

Nelson Grisard (SC)

Normeide Pedreira dos Santos Franca (BA)

PORTAL SBP

Clovis Francisco Constantino (SP)

Edson Ferreira Liberal (RJ)


