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RESUMO 

 
A asma brônquica é uma entidade multifactorial 

dependendo da interacção entre factores genéticos e 
ambientais complexos. O carácter familiar da asma 

é conhecido desde há longo tempo, embora pouco se 
saiba sobre a localização genética subjacente a esta 
maior penetração familiar. 

Objectivo: Os autores apresentam dois estudos, 
pretendendo avaliar a importância da história 
familiar de asma como factor de gravidade relacio-
nado com o internamento hospitalar e como factor 
de prognóstico associado a persistência de sintomas 
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na asma brônquica infantil. 

Métodos: Estudo 1 - Foram estudadas 128 
crianças hospitalizadas por asma (idade média: 4.3 
anos), durante um período de dois anos, correlacio-
nando os dados obtidos com os de um grupo contro-
lo (amostra de crianças observadas em consulta, 
emparelhada por idade, sexo e meio  socio-
económico-cultural). Estudo 2 - Foi efectuado um 
estudo prospectivo com 3 anos de duração, avalian-
do a evolução clínica de 287 crianças asmáticas com 
idade ≤ 6 anos, observadas em Consulta de 
Imunoalergologia. 

Resultados: Estudo 1 - A existência de história 
parental de asma brônquica foi identificada como 
factor de risco para internamento hospitalar  
(p=0.0004; OR=2.6, IC95%=1.5-4.2). O risco para 
hospitalização associado a asma materna 
(p<0.0001; OR=2.8, IC95%=1.5-5.2) foi 2 vezes 
superior ao risco associado a asma paterna (p=0.26; 
OR=1.4, IC95%=0.8-2.5). A gravidade dos sintomas 
não se relacionou com a presença de antecedentes 
familiares de outras doenças alérgicas, tais como 
rinite alérgica (p=0.52) ou eczema atópico (p=0.68). 
Estudo 2 - A existência de história familiar de asma 
brônquica (p=0.41) e de outras doenças alérgicas 
(p>0.49) não foram identificadas como factores de 
risco relacionados com a persistência da 
sintomatologia respiratória. 

Conclusões: A presença de asma parental, 
particularmente materna, foi identificada como 
factor de risco significativo e independente para 
internamento hospitalar na criança asmática. A 
história familiar não foi identificada como factor de 
prognóstico relacionado com a persistência da 
sintomatologia, salientando a influência preponde-
rante dos factores ambientais na evolução clínica da 
asma brônquica infantil. Estes resultados suportam 
que a transmissão genética materna/paterna se faz 
de um modo assimétrico, tal como tem sido 
proposto por outros autores. 
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ABSTRACT 
 

Bronchial asthma is a multifactorial entity, due 
to the interaction of genetic and environmental 
complex factors. The presence of an inherited 
predisposition in bronchial asthma is long-time 

known, although mechanisms underlying the 
inheritance are poorly understood. 

Aim: The authors present two studies, with the 
purpose of evaluate the importance of family 
history of asthma as severity risk factor related to 
hospital admission and as prognostic factor related 
to the persistence of symptoms in childhood 
asthma. 

Methods: Study 1 - We studied 128 children 
admitted for asthma (mean age: 4.3 years), during a 
period of two years, correlating the obtained data 
with a control group (matched sample of asthmatic 
outpatients). Study 2 - We performed a 3 years 
prospective study, to correlate clinical outcome of 
287 outpatients with childhood asthma, aged ≤ 6 
years. Results: Study 1 - Parental history of asthma 
was identified as significant risk factor for hospital 
admission (p=0.0004; OR=2.6, 95%CI=1.5-4.2). 
The risk associated with maternal asthma 
(p<0.0001; OR=2.8, 95%CI=1.5-5.2) was 2 times 
greater than the risk associated with paternal 
asthma (p=0.26; OR=1.4, 95%CI=0.8-2.5). The 
severity of symptoms was not related with family 
history of other allergic diseases, such as allergic 
rhinitis (p=0.52) or eczema (p=0.68). Study 2 - The 
persistence of respiratory symptoms was not 
related with family history of asthma (p=0.41) and 
other allergic diseases (p>0.49). 

Conclusions: Parental asthma, mainly maternal 
asthma, was identified as an independent 
significant risk factor for the severity of childhood 
asthma. It was not identified as a prognostic risk 
factor related to the persistence of symptoms, 
stressing the influence of environmental factors in 
the clinical outcome. This results supports evidence 
for preferential inheritance of childhood asthma 
along maternal line, as proposed by other authors. 
 
REV PORT PNEUMOL 2001; VII (1): 
 
Key-words: Family history; Bronchial asthma; Chil-
dren; Admission; Prognosis; Risk factors. 
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INTRODUÇÃO 
 

A asma brônquica infantil representa um impor-
tante problema de Saúde. O aumento recente na 
prevalência1-8e na morbilidade desta doença3,9-13, 
aceite pela generalidade dos autores, torna pertinente 
a procura de factores que permitam a identificação 
das crianças em maior risco, para aparecimento e 
persistência dos sintomas respiratórios, mas também 
para maior gravidade da doença traduzida por 
internamento hospitalar. 

Na actualidade, estima-se uma prevalência da 
asma brônquica infantil de cerca de 10%, 
dependendo de variáveis tais como população 
estudada (dimensão da amostra, idade, sexo, raça), 
critério de diagnóstico e local de realização do 
estudo epidemiológico14-16. Evid_ncias do estudo de 
âmbito mundial ISAAC (International Study of 

Asthma and Allergies in Childhood) demonstram que 
a prevalência da asma brônquica em idade escolar 
varia de menos de 2% até 33%; as prevalências mais 
elevadas são encontradas na Grâ Bretanha, Nova 
Zelândia e Austrália e, as mais baixas na Europa 
Oriental, China e Indonésia15.Em estudo 
epidemiológico realizado pelo nosso Serviço - PAC 
Study (Portuguese Study of Allergic Diseases in 

Childhood) - em regiões de língua portuguesa, 
encontrámos prevalências de asma activa (sintomas 
no último ano) em idade escolar de 14.6%, 8.0% e 
1.3%, respectivamente na Ilha da Madeira (Portugal, 
Europa), Cabo Verde (África) e Macau (China, 
Ásia)16. 

A asma brônquica associa-se a apreciáveis taxas 
de morbilidade, traduzindo-se por um número 
elevado de atendimentos em Serviços de Urg_ncia e 
representando a principal causa de internamento em 
crianças com doença crónica1,3,6,10,17. Nas últimas 
décadas, paralelamente a um decréscimo observado 
no número global de hospitalizaç_es em idade 
pediátrica, vários estudos demonstraram um aumento 
no número de internamentos por asma, 
particularmente em crianças com menos de quatro 
anos de idade9-11,17-19. 

Alguns estudos, reportam não só um aumento do 
número de hospitalizações como, principalmente, um 
aumento dos reinternamentos hospitalares, sugerindo 
que o aumento da gravidade da doença poderá ser 
mais importante que o aumento da incid_ncia dos 
casos10,13,17 Mitchell et al13, num estudo efectuado na 
Nova Zelândia englobando 1034 crianças internadas 
por agudização de asma brônquica, verificaram que 
60% das crianças estudadas tinham história de 
hospitalizações prévias por asma. Constataram ainda 
que, dois anos após o início do estudo, 51% das 
crianças incluídas foram reinternadas, concluindo 
que o aumento das hospitalizações por asma é em 
grande parte devido a um aumento do número de 
reinternamentos hospitalares, traduzindo uma maior 
gravidade da doença. 

A existência de antecedentes familiares de asma, 
nomeadamente parentais, é consensualmente aceite 
por vários autores como factor de risco para o 
aparecimento de sintomatologia respiratória na 
criança20-26. Escasseiam, no entanto, estudos que 
avaliem a sua influência na gravidade e na evolução 
clínica da asma brônquica infantil. 

A identificação de factores associados a 
gravidade e a persistência dos sintomas permitirá a 
definição e planificação de estratégias com vista a 
minimizar os riscos e a reduzir a morbilidade 
crescente desta doença. 

Os autores apresentam dois estudos, com o objec-
tivo de avaliar a importância da história familiar de 
asma, como factor de gravidade da asma brônquica 
infantil, relacionado com internamento hospitalar e 
como factor de prognóstico relacionado com a per-
sistência da sintomatologia respiratória após os 
primeiros anos de vida. Foi ainda objectivo deste 
estudo avaliar o peso relativo da transmissão 
genética materna e paterna. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

I. População: 
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1. Estudo 1: 
Foram incluídas 128 crianças asmáticas, com 

idades compreendidas entre os 6 meses e os 14 anos, 
hospitalizadas através do Serviço de Urg_ncia por 
asma brônquica agudizada com má resposta _ 
terapêutica instituída, segundo os critérios da Global 

Initiative for Asthma
6, durante um período de 2 anos 

(1995/96). As crianças tinham uma média de idade 
(±DP) de 4.3 ( ± 3.5) anos e uma relação sexo 
masculino/feminino de 1.2/1, apresentando na sua 
maioria meio socio-económico-cultural 
correspondente _s classes III e IV de Graffar27. 

Os resultados obtidos foram correlacionados com 
os de um grupo controlo, constituído por uma amos-
tra, seleccionada aleatoriamente, de 128 crianças 
observadas em primeira consulta de Imunoalergolo-
gia, no mesmo período de tempo, com o diagnóstico 
de asma brônquica, emparelhadas por idade, sexo e 
meio socio-económico-cultural com a população 
hospitalizada (p>0.25), referenciadas na sua totalida-
de pelos Serviços Médicos Sociais. 

Os dados apresentados neste trabalho est_o 
incluídos num estudo mais alargado analisando 
factores de risco para internamento hospitalar por 
exacerbação de asma brônquica na criança28. 

 
 

2. Estudo 2: 
Estudo prospectivo com 3 anos de duração 

(1993/96), incluindo 287 crianças referenciadas _ 
Consulta de Imunoalergologia, com o diagnóstico de 
asma brônquica. As crianças estudadas tinham idades 
compreendidas entre os 6 meses e os 6 anos, com 
uma idade média (±DP) de 3.7 (±1.7) anos e uma 
relação sexo masculino/feminino de 1.5/1. As 
crianças mantiveram-se em observação com uma 
regularidade mínima semestral. Todas as crianças 
efectuaram terapêutica preventiva com anti-alérgicos 
orais e anti-inflamatórios tópicos inalados por um 
período inicial de 3 meses, com reavaliação posterior 
e manutenção da terapêutica nas crianças com 
persistência de sintomas respiratórios. Três anos após 
o início do estudo foi efectuada reavaliação clínica 

das 287 crianças. Considerou-se como critério para 
definição de assintomático a ausência de sintomas 
nos últimos seis meses em crianças não submetidas a 
terapêutica preventiva. 

 
II. Critério de diagnóstico 

 

Considerou-se como critério para diagnóstico de 
asma brônquica a existência de, pelo menos, tr_s 
episódios de dificuldade respiratória no último ano, 
com resposta à terapêutica broncodilatadora e 
intervalos livres de sintomas entre as agudizaç_es 
(independentemente da existência de queixas 
relacionadas com esforço físico). Para cada caso 
clínico, outras causas relevantes de dificuldade 
respiratória foram excluídas após investigação 
diagnóstica apropriada, de acordo com o protocolo 
de actuação do Serviço. 

 
 

III. Questionário 
 
A todas as crianças foi aplicado um questionário 

normalizado, adaptado a partir dos questionários da 
Organização Mundial de Saúde, da American Thora-

cic Society e da Comunidade Europeia para detecção 
de patologia respiratória/alérgica em crianças. Este 
questionário foi efectuado por um médico treinado 
na sua aplicação, avaliando entre outros parâmetros: 

- história da doença actual; 
- meio socio-económico-cultural (classificação 

de Graffar)27; 
- antecedentes familiares de patologia alérgica 

(prevalência cumulativa), incluindo asma brôn-
quica, rinite alérgica ou eczema atópico em 
pelo menos um familiar directo (pais, irmãos 
ou avós). 

 
 

IV. Análise estatística 
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Foi utilizado o teste exacto de Fisher para avaliar 
as diferenças entre as duas populações, relativas _s 
características estudadas (Estudo 1: crianças interna-
das e observadas em consulta; Estudo 2: crianças 
sintomáticas e assintomáticas aos 3 anos de reavalia-
ção), numa tabela de contingência de duas entradas; 
considerou-se significativo um p<0.05. A 
importância relativa dos factores de risco foi 
efectuada pela determinação dos Odds Ratio, com 
um intervalo de confiança a 95%. A análise 
estatística foi efectuada utilizando o SPSS versão 
6.0. 

 
 

RESULTADOS 
 
 

1. Estudo 1 – Gravidade da asma brônquica 
infantil 
 
As crianças internadas tinham história familiar de 

patologia alérgica (asma brônquica, rinite alérgica ou 
eczema atópico) em número significativamente mais 
elevado que as crianças observadas em consulta, 
respectivamente 95% e 84% (p=0.008; OR=3.4, 
IC95%=1.4-8.3). A maioria apresentava história 
parental de doenças alérgicas, 62% e 48% (p=0.03; 
OR=1.8, IC95%=1.1-2.9). 

A existência de antecedentes familiares de asma 
(Quadro I) foi identificada como factor de gravidade 
da asma brônquica infantil, ocorrendo em 88% das 
crianças hospitalizadas e em 65% das crianças obser-
vadas em consulta, correspondendo a um risco relati-
vo de 3.8 para internamento hospitalar (p<0.0001; 
OR=3.8, IC95%=2.6-7.2). Esta diferença era apenas 
significativa em relação _ existência de antecedentes 
de asma em pelo menos um dos progenitores 
(p=0.0004; OR=2.6, IC95%=1.5-4.2). 

Quando analisámos o papel isolado da história 
familiar de asma parental, verificámos que a 
diferença se tornava mais significativa relativamente 
à história materna (p<0.0001), perdendo significado 
os antecedentes de asma no pai (p=0.26). O risco 

para internamento hospitalar na criança asmática 
associado a asma materna (OR=2.8, IC95%=1.5-5.2) 
foi 2 vezes superior ao risco associado a asma 
paterna (OR=1.4, IC95%=0.8-2.5). 

A presença de história familiar de outras doenças 
alérgicas, tais como rinite alérgica (p=0.52) e eczema 
atópico (p=0.68), não foi identificada como factor de 
risco para internamento hospitalar na criança 
asmática. 

 
 

 
2. Estudo 2 - Evolução clínica da asma 

brônquica infantil 
 
A maioria da população estudada tinha 

antecedentes familiares de patologia alérgica (84%), 
em 74% dos casos asma brônquica, 46% rinite 
alérgica e 15% eczema atópico. Relativamente à 
presença de história familiar de asma, 44% das 
crianças tinham pelo menos um dos progenitores 
com asma, sendo superior a percentagem de mães 
asmáticas (26%) em relação aos pais asmáticos 
(20%). 

Neste estudo prospectivo com tr_s anos de dura-
ção, não encontrámos relação entre a existência de 
antecedentes familiares de patologia alérgica e a 
persistência da sintomatologia respiratória (p=0.49). 
A existência de história familiar de asma (p=0.41), 
nomeadamente parental (Quadro II), bem como de 
outras doenças alérgicas, tais como rinite alérgica 
(p=0.50) e eczema atópico (p=0.59), não foram 
identificadas como factores de risco relacionados 
com a persistência da sintomatologia respiratória na 
criança. 

 
 

DISCUSSÃO 
 
A asma brônquica é uma entidade multifactorial 

dependendo da interacção entre factores genéticos e 
ambientais complexos. No nosso trabalho, a 
susceptibilidade genética, traduzida pela existência 
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de asma parental e/ou materna, influenciou a 
gravidade da doença, associando-se a maior risco de 
internamento hospitalar, perdendo-se o significado 
estatístico quando considerados apenas os 
antecedentes paternos. Não se relacionou, no entanto, 
com a evolução clínica, ou seja com a persistência da 
sintomatologia respiratória após os primeiros anos de 
vida.  

Os factores genéticos exercerão a sua influência 
no aparecimento e gravidade da asma na criança, 
sendo modulados por factores ambientais inerentes 
ao "estilo de vida" das populações que irão 
preponderar na expressão fenotípica da doença, 
incluindo poluentes do interior dos edifícios tais 
como tabagismo passivo e exposição alergénica aos 
ácaros do pó e faneras de animais domésticos. 

O carácter familiar das doenças alérgicas, incluin-
do a asma brônquica, é conhecido de um modo 
empírico desde há longo tempo. Remontam ao início 
deste século os primeiros estudos sistemáticos efec-
tuados por Cooke et al29, que demonstraram a impor-
tância dos factores genéticos na expressão destas 
entidades. Desde então vários autores têm-se dedica-
do ao estudo deste tema, embora pouco se saiba 
sobre a localização genética subjacente a esta maior 
penetração familiar, bem como o peso relativo da 
transmissão genética materna e paterna. 

O conhecimento do componente genético da asma 
tem-se baseado em estudos de prevalência familiar e 
de pares de gémeos. Os estudos efectuados em pares 
de gémeos têm demonstrado uma concordância 
superior na frequência da doença em gémeos 
monozigotos (60 a 19%) versus dizigotos (24 a 5%), 
sendo indicadores do carácter familiar da doença30-35. 
As diferenças encontradas na frequência desta 
patologia entre gémeos monozigotos, apelam para o 
determinismo do ambiente nestas entidades. 

Estudos de prevalência de asma brônquica em 
familiares em primeiro grau de asmáticos 
previamente identificados, têm revelado uma 
concentração familiar de casos superior à esperada 
para a população em estudo36-38. No trabalho por nós 
apresentado, englobando 287 crianças asmáticas, 
constatámos que 84% e 74% das crianças tinham, 
respectivamente, antecedentes familiares de alergia e 
de asma.  

Estudos epidemiológicos, englobando grandes 
grupos populacionais, têm confirmado a história 
familiar de patologia alérgica, particularmente 
asma20-26, como factor de risco para a ocorrência de 
asma brônquica infantil. Dold et al20, estudando 6665 

famílias alemãs, concluíram que a existência de 
antecedentes familiares em pelo menos um dos 
progenitores de uma determinada patologia alérgica 
aumentava substancialmente o risco de ocorrência 
dessa mesma patologia nos filhos, encontrando um 
risco relativo de 2.6 para asma brônquica infantil na 
presença de asma parental. A existência de 
antecedentes familiares de rinite alérgica ou eczema 
atópico não aumentava o risco de aparecimento de 
asma na criança. Jenkins et al23, estudando 7394 
famílias australianas, encontraram um risco relativo 
de 3.1 para asma brônquica infantil na presença de 
asma nos pais ou irmãos. Matsuoka et al25, em estudo 
japonês recente, englobando 15234 crianças em 
idade escolar encontraram um risco relativo de, 
respectivamente, 6.2 e 5.3 para asma brônquica 
infantil na presença de asma materna e paterna. 

O European Community Respiratory Health 

Survey (ECRHS), em estudo multicêntrico 
alargado24, englobando 30 centros europeus e 13963 
questionários, confirmou a história de asma parental 
como importante factor de risco de asma brônquica 
infantil, encontrando um risco relativo de, 
respectivamente, 3.2 e 2.9 associado a existência de 
asma materna e paterna. O risco relativo para asma 
brônquica na criança aumentava para 7.0 se ambos 
os pais eram asmáticos. 

Contrastando com os vários estudos que avaliam 
o peso dos factores genéticos no aparecimento de 
asma brônquica infantil, são raros os trabalhos que 
analisam o papel dos antecedentes familiares como 
factor de gravidade da doença33,39, bem como factor 
de prognóstico relacionado com a persistência da 
sintomatologia respiratória40-42. 

Sarafino et al33 estudaram 325 famílias com pares 



 
 
de gémeos monozigotos e dizigotos, residentes nos 
EUA, investigando o papel da hereditariedade não só 
na presença mas também na gravidade da asma 
brônquica infantil. Encontraram uma concordância 
superior na frequência da doença nos gémeos 
monozigotos versus dizigotos, respectivamente 60% 
para 24%. Em relação à gravidade da doença, 
avaliada pela frequência e gravidade das 
exacerbações, constataram a existência de uma 

correlação significativa nos gémeos monozigotos, 
mas não nos gémeos dizigotos. 

A maioria dos trabalhos que estudam factores de 
risco de internamento hospitalar por asma, repor-
tam-se apenas a dados demográficos, tais como 
idade, sexo e raça. Escasseiam estudos, 
nomeadamente em idade pediátrica, que avaliem a 
importância de outros factores, tais como história 
familiar de asma. 

LeSon et al39 em estudo retrospectivo, efectuado 
na Califórnia (EUA), com um período de duração de 
10 anos (1984-94), estudaram as crianças internadas 
por asma, entre os 5 e 12 anos de idade (total de 300 
crianças), procurando factores de risco relacionados 
com a necessidade de ventilação mecânica. A 
existência de história parental de asma foi associada 
a um risco relativo de 3.4 para ventilação mecânica. 

No nosso estudo, avaliando uma população de 
128 crianças hospitalizadas por asma brônquica, 
emparelhadas por idade, sexo e estatuto socio-
económico--cultural, com uma população de crianças 
observadas em ambulatório, a história familiar de 
asma foi identificada como factor de gravidade da 
asma brônquica infantil, associando-se a um risco 
relativo de 3.8 para internamento hospitalar. Pelo 
contrário, a exis-tência de antecedentes familiares de 
outra patologia alérgica, tais como rinite alérgica ou 
eczema atópico, não foram identificadas como factor 
de risco para hospitalização na criança asmática. 

Estudos epidemiológicos t_m demonstrado a 
existência de um risco significativamente superior de 
ocorrência de patologia atópica em filhos de m_es 
alérgicas, nomeadamente asmáticas, 
comparativamente a pais alérgicos41-45. Bray, há 
cerca de 70 anos, referia ser o risco de asma mais 
elevado em crianças filhas de mães asmáticas versus 
pais asmáticos46. Mais recentemente, vários estudos 
mostraram a existência de "hereditariedade materna" 
para a ocorrência de níveis séricos elevados de IgE 
total47-50, desenvolvimento de sensibilização 
alergénica51, e aparecimento de doenças alérgicas, 
nomeadamente asma42,44,45. Dold et al20, pelo 
contrário, em estudo efectuado em 6665 famílias 

alemãs, encontraram um risco relativo mais elevado 
associado a existência de pai asmático compa-
rativamente a mãe asmática, para o aparecimento de 
sintomatologia na criança, respectivamente 4.4 e 1.5.  

No nosso estudo caso-controlo, avaliando uma 
população de crianças internadas, constatámos que a 
história de asma materna se correlacionava de modo 
mais significativo com a gravidade da expressão 
clínica da doença na criança. A existência de asma 
materna foi identificada como factor de risco para 
gravidade da asma brônquica infantil, associando-se 
a um risco relativo de internamento hospitalar duas 
vezes superior ao risco associado à existência de 
asma paterna, respectivamente 2.8 e 1.4. 

Várias hipóteses t_m sido sugeridas para explicar 
este facto. Cookson et al52, demonstraram que a 
partilha de alelos dos progenitores se faz de um 
modo assimétrico, com partilha exclusiva de alelos 
maternos; num outro mecanismo genético sugerido, 
o gene paterno relacionado com atopia seria 
suprimido durante a espermatogénese53. Outra 
hipótese possível, consistiria numa "modificação 
fenotípica" do feto ou do recém-nascido, através da 
placenta ou da amamentação, condicionada pelo 
contacto "íntimo" com a mãe52. 

Nos últimos anos alguns estudos prospectivos 
t_m analisado a evolução clínica da asma brônquica 
infantil, procurando identificar factores de prognósti-
co relacionados com a persistência dos sintomas 
respiratórios. Entre estes, alguns têm relacionado a 
evolução clínica da criança asmática com a 
existência de história familiar de asma41,42. 

Martinez et al41 em estudo prospectivo com 6 
anos de duração, efectuado em Tucson (EUA), 
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englobando 826 recém-nascidos, identificaram a 
história de asma materna como factor de risco para a 
persistência da sintomatologia respiratória na 
criança. Sears et al42 em estudo prospectivo com 18 
anos de duração, englobando 1037 recém-nascidos, 
efectuado em Otago (Nova Zelândia), identificaram a 
história de asma materna como o principal factor de 
risco para a persistência dos sintomas. 

Pelo contrário, Roorda et al40, em estudo 
efectuado em Groningen (Holanda), avaliando a 
evolução clínica de 406 crianças asmáticas, 
concluíram que a existência de história familiar de 
doenças alérgicas, presente em 62% das crianças 
estudadas, não influenciava a persistência da 
sintomatologia respiratória até _ idade adulta. 

De igual modo, no nosso trabalho, efectuando um 
estudo prospectivo com 3 anos de duração e 
englobando 287 crianças asmáticas, concluímos que 
a existência de antecedentes familiares de asma 
brônquica, incluindo asma parental, e de outras 
doenças alérgicas tais como rinite e eczema não 
foram identificados como factores de prognóstico 
relacionados com a persistência da sintomatologia na 
asma brônquica infantil, salientando a influ_ncia 
preponderante dos factores ambientais na expressão 
fenotípica da doença. 

A base genética da asma brônquica será multifac-
torial, traduzindo a intervenção de múltiplos genes, 
influenciando-se e relacionando-se com o ambiente, 
determinando assim a expressão da doença. A 
heterogeneidade genética que se aceita para esta 
patologia permite-nos considerar que na expressão 
de um mesmo fenótipo estarão subjacentes 
diferentes, talvez ilimitados, genótipos.  

A identificação de factores de gravidade da asma 
brônquica infantil, associados a maior risco de inter-
namento hospitalar, nomeadamente pela existência 
de história de asma materna, permitirá planear 
medidas de prevenção nestas crianças em maior 
risco, com orientação para consulta diferenciada54 e 
instituição precoce de programas de educação 
médica, incluindo evicção do tabagismo e limitação 
da exposição a aeroalergenos, possibilitando uma 
redução dos custos directos e indirectos relacionados 
com esta patologia de prevalência crescente. 
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QUADRO I 
História familiar de asma e risco para internam ática (Estudo 1) ento hospitalar na criança asm

 
  
 

História familiar 
 

 
Internamento

 
Consulta 

 
Odds ratio 
(IC 95%) 

 
p 

  
  
 
 História familiar de asma 

 
88% 

 
65% 

 
3.80 (2.6-7.2)

 
<0.0001 

  
  
 
 Asma parental 

 
56% 

 
33% 

 
2.55 (1.5-4.2)

 
0.0004 

  
  
 
 Asma materna 

 
33% 

 
15% 

 
2.80 (1.5-5.2) 

 
<0.0001 

  
  
 
 Asma paterna 

 
31% 

 
23% 

 
1.43 (0.8-2.5)

 
0.26 

  
  
 
 Asma em outros familiares directos 

 
55% 

 
48% 

 
1.33 (0.8-2.2)

 
0.32 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO II 
História familiar de asma e evolução clínica da asma brônquica infantil (Estudo 2) 

 
 

História familiar 
 

Sintomáticos 
 
Assintomáticos 

 
p 

 
História familiar de asma 

 
67% 

 
33% 

 
0.41 

 
Asma parental 

 
66% 

 
34% 

 
0.68 

 
Asma materna 

 
70% 

 
30% 

 
0.41 

 
Asma paterna 

 
58% 

 
42% 

 
0.57 

 
Asma em outros familiares directos 

 
56% 

 
44% 

 
0.72 
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