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Resumo: O presente artigo objetiva refletir aspectos relacionados a Síndrome da Morte Súbita Infantil (SMSI).  A 

SMSI é uma expressão usada para se referir a uma morte repentina e inesperada, na maioria dos casos inexplicável, 

que pode acometer os bebês no seu primeiro ano de vida. Trata-se de uma das maiores causas de morte infantil, 

ocupando inclusive a oitava posição nos países desenvolvidos. Em países como o Brasil, não existe uma coleta de 

dados que seja suficiente para uma avaliação das influências socioculturais ou geográficas quanto ao 

desenvolvimento da enfermidade. Ações educativas direcionadas às gestantes, mães, pais e cuidadores, podem 

ajudar a reduzir os casos de mortalidade subida infantil.  
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Sudden Infant Death Syndrome (SIDS): 

Issues regarding the main causes and Prevention. 

 
Abstract: This article aims to reflect aspects related to Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). SIDS is an 

expression used to refer to a sudden and unexpected death, in most cases unexplained, that can affect infants in 

their first year of life. It is one of the major causes of child deaths, occupying the eighth position in developed 

countries. In countries like Brazil, there is no data collection that is sufficient for an evaluation of sociocultural or 

geographic influences regarding the development of the disease. Educational actions aimed at pregnant women, 

mothers, fathers and caregivers can help reduce cases of infant mortality. 

 

Keywords: Sudden death. Child mortality. Public policy. 
 

 

 

 
 

 

___________________________ 

 
1 Graduada em Medicina pela Universidade de Pernambuco. Doutoranda em Ciências da Saúde pela Faculdade do ABC Paulista. Mestrado em 
Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Estadual do Cear. Residencia Medica em Pediatria no Hospital Barão de Lucena-

INAMPS. Especialização em Medicina da Família e Comunidade na Universidade Federal do Ceará-UFC(2008). Atualmente é Professor 

Adjunto e preceptora da Residência medica de pediatria - Faculdade de Medicina-Universidade Federal do Cariri e Médica Pediatra da 
Prefeitura Municipal do Crato. Contato: epierremartins@hotmail.com 
2 Graduação em Saúde Pública e Pedagogia, pela Universidade Regional do Cariri – URCA; Especialização em Educação Infantil e Ensino 

Fundamental pela Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN; Especialização em Educação Infantil pela Universidade Regional do cariri – URCA. 
Contato: lirinhamor@gmail.com.  
3 Graduação em Administração pelo centro Universitário Doutor Leão Sampaio – UNILEÃO. Especialização em Recursos Humanos pela 

Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN. Contato: micaellenayara@hotmail.com; 
4 Graduação em fisioterapia pela Universidade Estadual da Paraíba. Pós-graduação latu sensu em fisioterapia hospitalar pela Faculdade 

Integrada do Ceará – FIC; Pós-graduação em Saúde da Família pela FIP - Faculdade Integrada de Patos; Pós graduação em docência do ensino 

superior pela Faculdade Leão Sampaio. Acadêmica do curso de Medicina da Universidade Estácio - FMJ. daniellygsombra@hotmail.com. 
5 Médico Ortopedista e Traumatologista Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Membro da Associação 

Brasileira Ortopedica de Osteometabolismo (ABOOM) Titulo de Especialista em Ortopedia e Traumatologia pela Sociedade Brasileira de 

Ortopedia e Traumatologia (SBOT) Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia pelo Ministerio da Educação e Cultura (MEC) Título 
de Especialista em Ortopedia e Traumatologia pelo Conselho Regional de Médicina da Paraiba (CRM-PB) Medico Assistente do Hospital 

Regional do Cariri (HRC). Contato: jamacir@jamacir.com.br. 

Comment  

mailto:daniellygsombra@hotmail.com


 

 

 

193 
 
Id on Line Rev. Mult. Psic. V.12,  N. 41, p.192-205, 2018  -  ISSN 1981-1179 
Edição eletrônica em http://idonline.emnuvens.com.br/id 

  

 

 

 

Introdução      

 

 

A Síndrome da Morte Súbita Infantil (SMSI), é um dos principais fatores de morte de 

crianças aparentemente saudáveis, que ocorre, em regra, durante o sono do bebê e quando este 

possui até, em média, 356 dias de vida. Ademais, já se identificou que a SMSI ocorre com mais 

frequência em bebês prematuros e que nasçam com baixo peso – com menos de 2,5kg-, visto 

que estes desenvolvem tardiamente suas atividades de controle cerebral, estão mais propensos 

a desenvolver enfermidades e são mais facilmente acometidos pela desnutrição. 

Os fatores fisiopatológicos indicados como causadores da SMSI, possuem uma origem 

multifatorial, dentre os quais encontra-se: prematuridade, baixo peso, forma e local onde a 

criança dorme, possuir de 2 a 4 meses de idade, ser do sexo masculino, e a mãe adolescente, 

com baixo grau de escolaridade ou fumante, como principais fatores de risco. 

 No Brasil, a síndrome ocupa a lista mortes que poderiam ser evitadas com a devida 

intervenção do sistema de saúde pública, inclusive, de acordo com o Departamento de 

Informática do SUS (DATASUS), dos óbitos por morte súbita infantil ocorridos no ano de 

2012, aproximadamente 27% foram na região Nordeste (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012), o 

que demonstra a necessidade do desenvolvimento de campanhas educativas no país com o 

objetivo de orientar profissionais da saúde e a população acerca das medidas preventivas 

adequadas. 

Raros são os estudos acerca do tema, o que limita a possibilidade de realizar análises 

sobre a temática, no entanto, sua importância revela a necessidade de incentivo ao 

desenvolvimento de estudos acerca da síndrome, bem como a proposição e implemento de 

políticas públicas preventivas que se adequem as necessidades locais, levando em conta as 

peculiaridades socioeconômicas, culturais e geográficas. 

 

 

 

Breves considerações acerca da Síndrome da Morte Súbita Infantil e sua incidência no 

Brasil 

 
 

A Síndrome da Morte Súbita Infantil (SMSI), trata-se do falecimento inesperado de uma 

criança, de forma assintomática ou com ínfimos sintomas ocorridos com menos de 24 horas de 
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duração (VICTORA ET AL, 1987, p. 490-496), sendo assim, consiste em diagnóstico em que 

um bebê, que aparentemente estava saudável, morre repentinamente e sem a devida explicação, 

em que nem a autópsia, tampouco os médicos, são capazes de explicar a causa da morte. 

A SMSI, ocupa a primeira causa de mortalidade pós-neonatal na atualidade, inclusive 

nos países desenvolvidos, e, a oitava enfermidade que mais causa mortalidade infantil. Sua taxa 

de incidência alcança 90 mortes no Japão, 41 no Reino Unido, 57 nos Estados Unidos, 80 na 

Nova Zelândia, a cada 1000 vivos. Contudo, no Brasil ainda não existem dados específicos 

acerca da mortalidade infantil por morte súbita. 

Esse fenômeno passou a ocupar o centro das atenções nas últimas décadas, em razão da 

diminuição das taxas de mortalidade infantil, proveniente de melhoras na assistência médica do 

país, bem como a descoberta das melhores formas de prevenção. Especificamente no Brasil, os 

índices de mortalidade infantil têm a diminuído de forma contínua, abarcando uma redução 

39% entre os anos de 2000 e 2010, o que significa uma querda de 26,6 para 16,2 óbitos a cada 

1.000 nascimentos, conforme pode se verificar no gráfico:  

 

 
  

 

http://idonline.emnuvens.com.br/id


 

 

 

195 
 
Id on Line Rev. Mult. Psic. V.12,  N. 41, p.192-205, 2018  -  ISSN 1981-1179 
Edição eletrônica em http://idonline.emnuvens.com.br/id 

  

 

 

Ademais, nota-se que a queda da mortalidade infantil ocorreu em todas as regiões do 

país, principalmente no Nordeste, cuja diminuição foi de quase 50%, diminuindo de 38,4 para 

20,1 mortes a cada 1.000 nascimentos. No entanto, o quantitativo de óbitos de bebês e recém-

nascidos principalmente, tem crescido na maioria das regiões brasileiras ou não tem 

apresentado melhora significante, conforme pode se verificar no gráfico a seguir: 

 

 
 

 

 Estudos realizados em 2010 no Brasil, demonstram ser grande o índice de mortalidade 

infantil ocorre no primeiro dia de vida do bebê, em que um a cada quatro mortes ocorreram nas 

primeiras 24 horas do pós-parto. Nesse diapasão, urge mencionar o grande quantitativo de 

prematuros que morrem no primeiro dia de vida, atingindo um percentual próximo de 70% do 

total de óbitos que ocorrem nas primeiras 24h de vida, sendo as principais causas da morte 

súbita nesse primeiro momento da vida o pequeno peso com o qual a criança nasce e a questão 

da prematuridade. 
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Verificou-se, ainda, que cerca de 80% desses bebês recém-nascidos possuíam menos de 

2,5kg e que 70% nasceram de forma prematura. Contudo, esse alto percentual de óbito no 

primeiro dia de vida com o peso adequado é preocupante, isto porque revela uma ausência de 

assistência médica adequada na gestação, parto e nascimento, que seria capaz de evitar essas 

mortes.  
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Conforme comentado, não existe uma análise bem aprimorada que defina as causas da 

SMSI, contudo, tem-se apontado que a prematuridade, que ocasiona retardo na maturidade do 

tronco cerebral e do sistema nervoso central, responsável pelo controle da respiração, 

batimentos e pressão arterial do bebê, com principal causa da SMSI, principalmente porque 

crianças com tendência a desenvolver a síndrome, possui dificuldade de acordar mesmo diante 

de uma situação que o cause estresse corporal, como é o caso da asfixia, pouco ou muito calor. 

Ainda, sugere-se uma etiologia multifatorial acerca das causas da SMSI, isto porque 

estudos mostram que cerca de 88% dos casos de morte súbita infantil envolve dois ou mais 

fatores. Aponta-se que que os bebês prematuros nascidos com fatores de risco perinatal, como 

o tabagismo, idade da mãe, irmãos vitimados pela mesma síndrome e o período do inverno, 

sejam suas as principais causas. 

Nesse sentido, sendo indefinidos os motivos ocasionadores da SMSI, medidas 

preventivas têm se mostrado eficazes. Assim, preocupação com a forma com a qual a criança 

dorme, incentivar a sucção não nutritiva com o uso de chupetas, aconselhamento acerca da 

melhor forma de cuidar, agasalhar e alimentar o bebê; tem fortemente diminuído o número de 

casos relacionados com a síndrome. Dessa forma, os aconselhamentos de saúde preventiva e 

medidas educativas revela ser algo imperioso e comprovadamente eficaz. 
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A etiologia dessa enfermidade ainda é demasiadamente obscura, o que revela a 

necessidade de se desenvolverem mais análises e estudos epidemiológicos específicos sobre a 

SMSI, para fins de verificação das causas e óbito e posterior prevenção destas, por intermédio 

de políticas públicas adequadas e específicas. 

 

 

 

Principais causas 

 

 

Ainda não existem estudos que delimitem categoricamente as causas da morte súbita 

infantil, razão pela qual estudiosos vêm buscando estudar fatores de risco variados que 

acreditam estar fortemente associado a SMSI. Alguns desses fatores não podem ser 

modificados, como é o caso da criança que nasce com uma má formação que não é passível de 

remediação, prematuridade e baixo peso; outros, podem ser evitados por meio de algumas 

atitudes preventivas. 

 Pode-se dividir as causas da morte súbita infantil em intrínsecas e extrínsecas ao 

lactente, sendo as primeiras relacionadas a idade, gênero, perfil genético, parentesco, 

prematuridade, exposição ao fumo e fatores socioeconômicos em geral; e o segundo grupo 

envolve questões sobre a forma que o bebê dorme, hiperaquecimento, partilha de cama com 

terceiros, características do local onde é colocado para dormir e desenvolvimento de 

enfermidades, em especial as infecciosas (LOPES, 2013/2014, p. 24-31). 

 Quanto as causas intrínsecas à criança, verifica-se que a síndrome acomete com mais 

frequência crianças do sexo masculino do que feminino, em uma proporção aproximada de 

3:2,5, que a incidência é ligeiramente maior em bebês prematuros, com baixo peso e cujas mães 

possuem menos de 20 anos. Ainda, afere-se que cerca de 90% dos casos da síndrome ocorrem, 

em geral, entre o primeiro e o sexto mês da vida do bebê, havendo mais registros de morte entre 

o segundo e o quarto mês. Outrossim, os índices de SMSI também possui variação de acordo 

com a etnia da criança, sendo mais comum em crianças negras não-hispânicas e índios 

americanos, é bem mais elevada do que nos outros grupos étnicos (OLANREWAJU; MOON, 

2008, p. 31-39). 

Ademais, correlacionam-se os fatores socioeconômicos ao risco de morte, isto porque o 

desenvolvimento dessas doenças a ausência de quantidade suficiente de cobertores e agasalhos 

colocados pela mãe no bebê, bem como de uma alimentação adequada. Logo, aponta-se, que o 
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maior número de mortes subidas infantis é encontrado na população de baixa renda, sendo essa 

a que possui menor grau de escolaridade, bem como menor condição financeira (SPENCER; 

LONGAN, 2004, p. 366-373) para adquirir um enxoval, acessórios, bem como alimentos, que 

atendam a integralidade das necessidades do bebê.  

Ainda sobre os fatores intrínsecos, Shat et al (2006), revelou que o tabagismo também 

é fator ocasionador de grande quantitativo de mortes súbitas infantis, isto porque gestantes que 

fumam durante o período gestacional ou que fumam após a gravidez, colocando o bebê na 

posição de fumante passivo, aumenta o risco da incidência da síndrome. O contato precoce da 

criança com a fumaça e demais toxinas, interfere no funcionamento cardiovascular e 

respiratório do bebê, tornando-o mais suscetível a episódios de sufocamento ou asfixia. Estima-

se que aproximadamente 21% dos casos poderiam ter sido evitados caso as mães não fumassem 

nem durante nem após a gravidez, o que indica a importância das políticas informacionais 

acerca dos malefícios do fumo para as gestantes.  

Quanto ao grupo de causas extrínsecas, umas das grandes causas de risco de SMSI 

envolve a posição a qual o bebê dorme, isto porque estudos apontam que quando esta dorme na 

posição lateral são maiores a possibilidades do bebê rolar para a posição ventral do que para a 

posição dorsal (SCRAGG; MITCHELL, 1998), e, então, morrer asfixiado. 

Atestou-se que sazonalidade também é fator ocasionador do aumento da morte súbita, 

isto porque verificou-se que no inverno há um maior quantitativo de SMSI, e isto se deve ao 

fato de ser ambiente mais propício ao desenvolvimento de doenças que se desenvolvem mais 

facilmente nos períodos frio do ano como hipotermia; doenças respiratórias virais, como 

influenza, bronquite, bronquiolite; deficiências bioquímicas, que causam desnutrição, anemia e 

desidratação; dentre outras (VICTORA ET AL, 1987, p. 490-496) , bem como em razão de ser 

mais fácil a morte do bebê por hipotermia (OLANREWAJU; MOON, 2008, p. 31-39). 

A partilha da cama com terceiros também consiste em causa da morte súbita infantil, e 

esta está intimamente relacionada a facilidade dos pais, ou terceira pessoa, rolar sobre o bebê 

enquanto dorme, matando-o asfixiado, devendo, então ser algo a ser evitado. Além disso, a 

superfície em que a criança dorme, bem como os objetos que são colocados perto, podem 

influenciar no aumento do risco da morte súbita, pois superfícies muito moles, almofadas e 

brinquedos pode provocar o sufocamento ou aprisionamento do lactente. 

Da mesma forma que a ausência de cobertores suficientes pode causar a hipotermia, o 

excesso pode causar o hiperaquecimento do bebê, levando-o a morte. Assim, cobrir a cabeça 
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da criança, local de maior perda de calor pelo lactante, com cobertores ou outros objetos, tem 

dado causa ao aumento do risco, em razão de proporcional a hipoxia e hipercapnia, situações 

que afetam o controlo autonômico do lactente. 

As causas de óbitos infantis acima elencadas, revelam a necessidade e importância da 

devida assistência médica e social, conferindo mais orientações de saúde preventiva, 

relacionadas ao parto, ao recém-nascido e à criança no primeiro ano de vida. 

 

 

 

Possíveis formas de prevenção 

 

 

Estudos realizados por membros da American Academy of Pediatrics, elencaram as 

principais recomendações, bem como importância dessas, a serem dadas as gestantes para fins 

de evitar a incidência da Síndrome da Morte Súbita Infantil, quais sejam: (i) bebês prematuros; 

(i) bebês com menos de 4 meses; (iii) pais fumantes; (iv) uso de bebidas alcoólicas ou 

medicamentos sedativos durante a gestação; (v) uso de cama compartilhada com terceiros, 

sofás, poltronas, travesseiros, colchas ou seja, coisas que facilitem a asfixia da criança; (vi) 

ausência de agasalho adequado nos dias frios; (vii) uso de chupeta, isto porque estudos têm 

demonstrado que seu uso colabora para prevenir a morte súbita; (viii) não expor o lactente a 

cigarro; (ix) evitar hiperaquecer a cabeça do lactente; (x) pré-natal adequadamente realizado; 

(xi) imunização para controle e prevenção de enfermidades; e (xii) colocá-lo para dormir em 

posição prona. 

Dentre essas, a posição em que se coloca o bebê para dormir, o local que se coloca a 

criança para dormir, o adequado agasalhamento, o aleitamento materno e o uso de chupetas, 

têm sido as orientações que mais carecem de atenção, em razão da asfixia, das doenças que se 

desenvolvem mais facilmente no frio e da desnutrição, serem as principais causas da Síndrome 

da Morte Súbita Infantil.  

A posição e o local que a criança dorme, tem se mostrado ser importante fator para fins 

de evitar a morte súbita, isto porque verificou-se que colocá-lo na posição supina consiste na 

melhor escola, isto porque são menores as chances do lactente virar para baixo, provocando sua 

asfixia. Somado a isso, é importante que o local seja um colchão de superfície firme coberto 

com apenas um lençol, pois isso evitará que ele morra sufocado com o mesmo ar. Inclusive, 
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havendo irmãos gêmeos, é importante que devem dormir em locais separados, para evitar o 

risco de um rolar sobre o outro. 

Trata-se de fator tão importante que, em 1991, criou-se na Inglaterra o chamado Back 

to sleep, para fins de divulgar a importância dos bebês dormirem para cima, tendo em vista que 

a posição dorsal facilita que ele vire para baixo e, assim, tenha uma morte silenciosa por falta 

de ar (JONES, 2004, p. 10-20). Com a aplicação de medidas associadas a posição do sono do 

bebê, houve a comprovação da eficácia dessas, tendo em vista a redução significativa da 

mortalidade por essa razão. A mesma campanha, quando lançada nos Estados Unidos, reduziu 

em 50% a ocorrência da síndrome.  

 A amamentação é apontada como outra forma de prevenção da SMSI, devendo ser 

mantida até, no mínimo, os seis meses do bebê, pois é através desse processo que a criança 

obtém os nutrientes necessários, assim como anticorpos, por meio do leite materno. Nesse 

sentido, aleitamento colabora com o desenvolvimento e crescimento, bem como configura fator 

imunoregulatório, isto porque possui diversas enzimas bioativas, hormônios, agentes 

imunológicos, dentre outros (GOLDMAN ET AL, 1996, p. 251-258). Contudo, é importante 

citar que não consiste em prática decisiva para a vida do lactente, uma vez que alimentá-lo com 

outras substâncias ainda é mais eficiente do que nenhum alimento. 

Por fim, existem pesquisas que indicam que o uso de chupetas tem se revelado um 

método eficaz para fins de evitar a morte súbita infantil, isto porque o uso de chupeta previne 

que a língua impeça a passagem de ar, reduz os fluxos gastroesofágicos, ajuda no 

desenvolvimento da respiração bucal e ajuda a função respiratória. 

 O uso do acessório, em regra, é recomentado até o bebê completar 365 dias, sendo esse 

o período de maior risco de incidência da SMSI, e que, coincidentemente, trata-se de fase em a 

criança precisa de mais sucção. Estudos concluíram que o uso da chupeta pode alterar o controle 

cardíaco autônomo durante períodos de sucção e não sucção, ajudando na regulação do controle 

cardíaco autônomo, que pode ser uma forma de prevenir a morte súbita da criança. Além disso, 

a chupeta colabora do desenvolvimento da respiração bucal, para casos de obstrução das vias 

aéreas. (COZZI, ALBANI, CARDI; 1979, p. 329-338). Assim,  

Isto exposto, resta imperioso que os profissionais de saúde devem se posicionar no sentido de 

divulgar essas recomendações durante o pré-natal e após o parto; a mídia deve divulgar essas 

medidas preventivas e o poder público deve desenvolver campanhas informativas e preventivas, 

para fins de diminuir o risco da incidência da Síndrome da Morte Súbita Infantil. 
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Considerações finais  

 

  

Estudos realizados em outros países já haviam identificados causas semelhantes da 

Síndrome de Morte Súbita Infantil, apontando a prematuridade, do fumo e consumo de álcool 

pela mãe como causa de malformações, desnutrição, posição em que o bebê dorme, infecções, 

hipotermia e hipertermia, como as principais causas. 

 Apesar de uma diminuição da taxa de mortalidade infantil no Brasil, o quantitativo 

referente as mortes de bebês menores de 1 ano de idade continua elevada quando comparada a 

de outros países. Logo, o referido alto quantitativo de mortes no primeiro ano de vida da criança 

revela a necessidade de ampliar o acesso e melhoria dos serviços de saúde, com o escopo de 

possibilitar uma atenção melhor à gestante durante o pré-natal e no período pós-parto. 

Conforme comentado, raros são os estudos acerca do tema, razão pela qual resta 

imperioso a análise e uniformização de uma epistemologia no Brasil, para que seja possível a 

avaliada correta da doença, para fins de melhorar as formas de prevenção. Ainda, a necessidade 

de desenvolvimento políticas educacionais é clarividente, isto porque a falta de conhecimento 

e ausência da devida orientação é fator que aumenta os riscos de ocorrência da SMSI.  

Assim, é preciso a implementação de políticas intervencionistas de curto prazo para fins 

de orientação de ações mais fácies de serem atingidas, como ensinar a melhor posição que o 

bebê deve dormir, bem como a melhor forma de organizar o local adequado para tanto, a 

importância da amamentação, as complicações causadas pelo tabagismo etc; guardando para as 

políticas públicas de longo, ações que visem a melhora socioeconômica como um todo. 

A SMSI pode ser evitada, mas, para tanto, é preciso que o Poder Público desenvolva 

ações educativas direcionadas as gestantes, mães, pais e cuidadores. Assim, é notório que o 

combate a Síndrome da Morte Súbita Infantil exige um elevado grau de comprometimento por 

parte do gestor público em todas as esferas de poder, com fulcro de alcançar uma maior 

qualidade nos serviços de saúde direcionados a gestante na rede pública de saúde. Nesse 

diapasão, deve-se buscar melhorar o quadro atual por meio da promoção, proteção e 

recuperação da saúde pública, observadas as peculiaridades de cada local, com a finalidade de 

melhorar a qualidade da rede de saúde para as gestantes e mães e, consequentemente, reduzir 

os casos de mortalidade subida infantil.  
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