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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A ventilação disfuncional (VD) pode variar de 5 a 32% das causas 

de dispneia crônica inexplicada em centros especializados. No entanto, é uma 

condição pouco compreendida com etiologia controversa. Nesse contexto, o Teste 

de Exercício Cardiopulmonar (TECP) pode ser utilizado não apenas para diminuir 

uma probabilidade de doença cardiorrespiratória, mas também para detectar o 

comportamento ventilatório errático usualmente incluído na construção para 

determinar a VD como uma causa potencial de dispneia ao esforço. OBJETIVOS: 

Caracterizar o padrão de resposta ventilatória errática ao exercício bem como 

demais respostas fisiológicas e sensoriais em indivíduos com dispneia crônica com 

padrão de ventilação disfuncional ao exercício sem outra causa aparente para 

justificar a dispneia. METODOLOGIA: Uma coorte prospectiva foi realizada na 

Unidade de Fisiologia Respiratória da Divisão Respiratória do Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre/ Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) com 20 

pacientes que apresentavam dispneia persistente (por pelo menos 3 meses) 

clinicamente relevante (escore da escala modificada Medical Research Council≥1) e 

que permaneceu sem explicação após avaliação clínica completa, teste bioquímico 

básico, hemograma completo, teste de função tireoidiana, teste de função pulmonar 

no repouso, avaliação cardiológica e imagem do tórax, para realizar um TECP e 

seguido por, pelo menos, 12 meses com reavaliação clínica e espirométrica. 

RESULTADOS: Todos os 20 pacientes preencheram os critérios de esforço 

máximo, mas à custa de um maior incremento da frequência respiratória (f), 

resultando em maior ineficiência ventilatória (maior pico VE/VCO2, p<0,05) e 

hiperventilação (f maior no pico, maior relação f/Vt, p<0,05, com menor PetCO2, p< 

0,001). Também demonstraram um padrão respiratório errático reforçado por uma 

maior variabilidade na f nos tempos repouso e aquecimento (p<0,05), maior 

variabilidade da ventilação minuto (VE) no terceiro minuto do exercício (p<0,05) e 

maior variabilidade na relação f pelo volume corrente (Vt)  (f/Vt) em repouso e no 

terceiro minuto de exercício (p<0,05).Indubitavelmente, repercutiu em maior carga 

de dispneia para uma mesma demanda de trabalho desde o início do exercício até 

momentos antes do pico (p<0,05).Na reavaliação de seguimento, que ocorreu em 

uma mediana de 33,5 (28,5-37) meses após a primeira consulta, ninguém 

apresentou novo diagnóstico para justificar seus sintomas respiratórios e/ou 
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tratamentos clínicos. CONCLUSÃO: Esses dados fornecem limiares objetivos para 

caracterizar o padrão respiratório errático durante o TECP incremental em pacientes 

com VD. Esperamos que essa abordagem seja útil para melhorar nossa capacidade 

de avaliar diferentes estratégias visando corrigir essa disfunção ventilatória com foco 

nos efeitos nos parâmetros respiratórios e sua associação com desfechos clínicos.  

Palavras-chave: Dispneia, Teste de exercício, Respiração, Hiperventilação 
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ABSTRACT 

BACKGROUND: Dysfunctional breathing (DB) can range from 5-32% of causes of 

chronic unexplained dyspnea in specialized centers. DB, however, is a poorly 

understood condition with controversial etiology. In this context, cardiopulmonary 

exercise testing (CPET) may be used not only to turn down the probability of a 

cardiorespiratory etiology but also to detect the erratic ventilatory behavior usually 

included in the construction to determine DB as a potential cause for exertional 

dyspnea. METHODS: A prospective cohort was conducted in the Respiratory 

Physiology Unit, Respiratory Division of Hospital de Clinicas de Porto 

Alegre/Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brazil) with 20 patients that had 

persistent dyspnea (for at least 3 months) that is clinically relevant (modified Medical 

Research Council scale score ≥1) and remained unexplained after thorough clinical 

assessment, basic biochemical testing, complete blood count, thyroid function 

testing, pulmonary function testing (PFT), and chest imaging, to perform a 

Cardiopulmonary Exercise Test (CPET) and then followed up for, at least, 12 months 

with clinical evaluation and repeated spirometry. RESULTS: All 20 patients met 

maximal effort criteria, but at the cost of a greater increment in respiratory rate, 

resulting in greater ventilatory inefficiency (higher VE/VCO2 peak, p<0,05) and 

hyperventilation (higher peak RR, higher RR/Vt ratio, p<0,05, with lower PetCO2, 

p<0,001). They also showed erratic breathing pattern reinforced throughout a greater 

variability in respiratory rate at rest and unloaded cycling (p<0,05) , greater variability 

in minute ventilation at the third minute of exercise (p<0,05) and also a greater 

variability in respiratory frequency volume tidal ratio at rest and at the third minute of 

exercise (p<0,05). Undoubtedly, they had the repercussion of a greater burden of 

dyspnea for the same work demand from the beginning of the exercise until moments 

before the peak (p<0,05). In the follow-up reassessment, which took place at a 

median of 33.5 (28.5-37) months after the first visit, no one presented a new 

diagnosis to justify their respiratory symptoms and/or clinical 

treatments.CONCLUSIONS: This data provides objective thresholds to characterize 

the erratic breathing pattern during incremental CPET in patients with DB. We expect 

that this strategy will prove useful to improve our capacity to assess different 

strategies aiming to correct this ventilatory dysfunction focusing on the effects on 

breathing parameters and their association with clinical outcomes. 



 

15 

 

 

Keywords: Dyspnea, Exercise Test, Respiration, Hyperventilation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ato de respirar é único, pois dentre os sinais vitais, ele não é apenas 

regulado pelos centros autônomos localizados no tronco encefálico, mas também 

por sinais voluntários iniciados no córtex. Na medida em que os indivíduos têm 

algum controle sobre sua respiração, as sensações decorrentes da atividade 

respiratória afetam a frequência e o padrão da respiração, bem como o estado 

funcional do indivíduo. Desarranjos na frequência e padrão de respiração podem 

levar a sensações de desconforto, geralmente referido como dispneia. 

A Dispneia é uma consequência de interações entre múltiplos fatores 

fisiológicos, psicológicos, sociais e ambientais (1). Essa sintomatologia pode provir 

de uma variedade ampla de condições, geralmente de doenças cardiopulmonares 

ou neuromusculares, mas também pode ser uma manifestação de causas não 

orgânicas como a ventilação disfuncional, descondicionamento físico e obesidade 

(2). 

Ela se mostra como um forte preditor de mortalidade e também um grande 

motivo de procura por assistência médica nos setores ambulatoriais, mas há poucas 

informações publicadas sobre a abordagem diagnóstica mais eficaz para o paciente 

com dispneia crônica, sendo feito seu diagnóstico causal correto em apenas 50-60% 

dos casos (3,4). 

Torna-se ainda mais desafiador quando os dados clínicos e os exames 

complementares iniciais não são conclusivos, coexistem múltiplas comorbidades ou 

quando a dispneia é desproporcional aos demais achados (5). 

Diante desse cenário é necessário um melhor entendimento dos mecanismos, 

avaliação e tratamento da dispneia para melhorar a monitorização e condução de 

pacientes com essa queixa.  
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2 RACIONAL TEÓRICO 

 

Dispneia é definida como uma experiência subjetiva de desconforto ao 

respirar que consiste em sensações qualitativamente distintas e que variam em 

intensidade (1). Mas quando é mais intensa que o esperado para um certo nível de 

esforço, é considerada patológica e um indicativo de doença (6).  

Ela pode ser mensurada quanto a sua magnitude através de escores clínicos 

como o Medical Research Council (MRC) (7). A escala modificada do MRC é 

amplamente utilizada pela sua simplicidade, facilidade de uso e correlação com 

qualidade de vida e prognóstico de doença, como por exemplo, a Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC). Ela é composta por apenas cinco itens, variando entre 0 

e 4: 0 (só sofre de falta de ar durante exercícios intensos), 1 (sofre de falta de ar 

quando andando apressadamente ou subo escadas ou ladeira), 2 (anda mais 

devagar do que pessoas da mesma idade ou tem que parar algumas vezes para 

respirar), 3 (precisa parar muitas vezes devido à falta de ar quando ando perto de 

100 metros ou poucos minutos de caminhada no plano) e 4 (sente tanta falta de ar 

que não sai mais de casa, ou sente falta de ar quando está se vestindo ou tomando 

banho). 

Estudos de base populacional mostram que a prevalência de dispneia leve a 

moderada é de 9-37% entre adultos que vivem na comunidade (2), podendo ser 

considerado então um sintoma comum na população. Ainda não há uma 

classificação definitiva da dispneia com base em sua duração, é geralmente 

considerada aguda quando dura de horas a dias e crônica quando dura mais de 4 a 

8 semanas (8). Múltiplas condições podem causar dispneia crônica. Embora o 

histórico clínico e o exame físico sejam frequentemente insuficientes para a 

identificação inequívoca da(s) etiologia(s), eles continuam sendo as bases da 

avaliação diagnóstica, fornecendo orientação para restringir as possibilidades 

causais e selecionar os testes apropriados para estreitar/direcionar para a principal 

condição causadora do sintoma. Juntamente com os exames iniciais, a(s) 

potencial(ais) causa(s) subjacente(s) geralmente pode(m) ser identificada(s) em uma 

proporção significativa de casos. No estudo de De Paso et al. (9), 72 pacientes que 

apresentavam dispneia de duração maior que um ano e com avaliação clínica, 
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radiografia de tórax e espirometria normais, dentre esses, 14 pacientes 

permaneceram sem causaidentificada para sua dispneia. 

A dispneia que permanece inexplicada após essa sequência inicial de testes 

representa um grande desafio diagnóstico. Na verdade, a causa da dispneia pode 

permanecer inexplicada mesmo após uma avaliação abrangente (10).  Não há uma 

definição consensual, mas a dispneia inexplicada ou de origem desconhecida pode 

ser classificada como dispneia persistente (por pelo menos 3 meses) que é clinica e 

significativamente grave (pontuação na escala modificada do Medical Research 

Council ≥ 2) e permanece inexplicada após avaliação clínica minuciosa, testes 

bioquímicos básicos, hemograma completo, testes de função tireoidiana, testes de 

função pulmonar e exames de imagem do tórax (11). Embora a definição seja 

questionável, surge o conceito de dispneia desproporcional ou fora de proporção, 

isto é, no caso de um paciente que apresenta anormalidades leves em relação aos 

testes de função cardíaca e pulmonar em repouso ou a achados de imagem que não 

explicam de forma convincente a gravidade da dispneia, pelo menos conforme o 

esperado com base na experiência clínica e na literatura disponível (11).  

As principais etiologias da dispneia crônica inexplicada encontradas em 

centros especializados estão apresentados na Tabela 1 (3,4,8,12,13). Esses casos 

são frequentemente encaminhados a diversos especialistas diferentes que podem 

conduzir a investigação com abordagens diferentes (e às vezes contrastantes), e 

muitas vezes não comunicação e colaboração efetiva entre eles a respeito dos 

achados. Essa situação geralmente resulta em repetidas consultas médicas e testes 

diagnósticos, sendo os tratamentos atrasados, comprometendo qualidade de vida e 

sobrevida desses pacientes.  

 

2.1 Ventilação Disfuncional 

 

A Ventilação disfuncional é uma sabida causa de dispneia crônica inexplicada 

ou desproporcional, de importância e relevância, demonstradas pela sua inclusão na 

Diretriz de asma da sociedade Britânica de Tórax e Escocesa (15) e Diretriz Global 

de Iniciativa para Asma (GINA-16). Tem um conceito bastante amplo e ocorre após 

alteração do padrão bioquímico normal da ventilação resultando em padrões 

ventilatórios erráticos que provocam sintomas respiratórios ou não respiratórios 
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crônicos que parecem estar ligados a condições emocionais e gatilhos situacionais 

como, por exemplo, ansiedade, raiva, tristeza (17). Sabendo-se do complexo 

mecanismo por detrás da ventilação disfuncional, foi proposta uma Teoria 

Psicossomática, representada pela Figura 1, para explicar o fenômeno 

psicofisiológico que ocorre previamente e durante os episódios de respiração 

errática. O conceito indica que a consciência interoceptiva excessiva (ou seja, 

pensar muitos sobre as sensações corporais) pode levar a efeitos prejudiciais na 

estabilidade da respiração. Isso pode acontecer porque a respiração não requer 

nenhuma forma de controle consciente. Por exemplo, durante o exercício, a 

frequência respiratória e o volume corrente aumentarão naturalmente para fornecer 

oxigênio suficiente aos músculos em atividade. No entanto, vale ressaltar que o 

controle autônomo da respiração pode ser suplantado pelo controle consciente. Em 

outras palavras, os humanos são capazes de regular para cima/para baixo a 

atividade respiratória conscientemente (18). Os pacientes com ventilação 

disfuncional apresentam diversos sintomas respiratórios e não respiratórios, 

incluindo dispneia induzida pelo exercício, falta de ar em repouso, sibilância, 

estridor, aperto na garganta, suspiros, dor torácica, formigamento, tonturas e fadiga. 

 

Tabela 1. Principais etiologias identificadas em estudos sobre dispneia 
inexplicada. As doenças cardiopulmonares compreendem dois terços das causas 
subjacentes. 

 

Adaptado de Berton DC et. al, 2021 (14)  
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Figura 1. Diagrama representando a Teoria Psicosomática da Ventilação 
Disfuncional Primária. Adaptado de Vidotto et. al, 2018 (18) 

 

Além da apresentação clínica ampla, o termo em si também é bastante 

amplo. Uma forma de divisão deste conceito foi proposta (19), representado pela 

Figura 2. Ele expõe que podem haver alterações de fatores estruturais ou funcionais. 

Torna-se, portanto importante, por parte do clínico, a conscientização das causas 

estruturais, como hérnia diafragmática e anormalidades das cordas vocais, onde a 

intervenção cirúrgica pode ter papel fundamental. O reconhecimento da 

Laringomalácia induzida pelo exercício com o advento da avaliação laríngea 

continua, é outro exemplo para caracterizar a causa da obstrução superior que 

ocorre durante o exercício intensorepresenta um significativo avanço nesse setor 

(20,21). 
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Figura 2. Classificação da Ventilação Disfuncional. Adaptado de Depiazzi J et. al, 2016 (19) 

 

 

2.1.1 Ventilação Disfuncional Torácica 
 

O papel do diafragma é critico no desenvolvimento do padrão respiratório 

desordenado (PRD) se observado na respiração disfuncional torácica. Sabe-se bem 

que o diafragma é um músculo respiratório com importante papel na estabilização 

musculoesquelética, mas essa estabilização pode ser alterada por uma mudança na 

respiração, em resposta a um estresse agudo, por exemplo, caracterizada por 

padrão rápido, relativamente superficial com pouca contribuição do diafragma. 

Estudos fluoroscópicos demonstraram que, quando uma pessoa é exposta a 

estresse emocional , o diafragma se torna achatado, hipertônico e relativamente 

imóvel, fazendo com que os músculos respiratórios intercostais e acessórios 

contribuam mais para a respiração (22). A partir desta perspectiva, o 

desenvolvimento da ventilação disfuncional pode ser visto como uma mudança 

habitual e aprendida inconscientemente nos padrões normais de respiração, 

podendo se tornar aparente no repouso ou com esforço, e explicaria a relação com 

relatos psicológicos (23).  

A Hiperventilação é outro termo que está enquadrado na ventilação disfuncional 

torácica. Ela envolve uma hiperventilação alveolar inapropriada com muito dos 

Ventilação Disfuncional  

Funcional 

Torácico (Padrão de 
respiração 

desordenado) 

Extratorácico 
(Alteração paradoxal da 

mobilidade da corda 
vocal) 

Estrutural/Orgânico 

Torácico (paralisia 
nervo frênico, 

reparação hérnia 
diafragmática, 
broncomalácia) 

Extratorácico 
(laringomalácia 

induzida por exercício, 
estenose subglótica) 
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sintomas respiratórios sendo atribuídos a PRD e os sintomas não pulmonares à 

hipocapnia (23). 

 

 

2.1.2 Ventilação Disfuncional Extratorácica 
 

Nas causas extratorácicas para ventilação disfuncional estão incluídos o 

Distúrbio Paradoxal do movimento das pregas vocais (DPMpv) e Laringomalácia 

induzida pelo exercício (24).  O DPMpv ocorre quando há adução intermitente , 

anormal e paradoxal das pregas vocais com a respiração, causando obstrução 

variável das vias aéreas superiores que não está relacionada a um déficit 

permanente na mobilidade das mesmas. Da mesma forma, Laringomalácia induzida 

pelo exercício é intermitente causando obstrução devido ao colapso dos tecidos 

supra glóticos durante a inspiração quando o indivíduo está executando exercício 

vigoroso e gerando grandes pressões intratorácicas negativas (24).  

 

 

2.1.3 Diagnóstico 
 

Antes do diagnóstico de ventilação disfuncional, o médico deve primeiro 

excluir ou tratar adequadamente a doença orgânica para só então a ventilação 

disfuncional ser considerada. 

Para o diagnóstico de VD há uma ampla gama de métodos diagnósticos em 

uso, porém não existe um método padrão- ouro validado sendo aplicado de forma 

consistente. Abordagens baseadas em questionários, como o questionário de 

Nijmegen e o questionário de auto avaliação da respiração (SEBQ), são métodos 

comuns usados para identificar ventilação disfuncional. O Nijmegen é o método mais 

difundido, apesar de ser projetado apenas para identificar a síndrome de 

hiperventilação. Ele utiliza uma série de perguntas para identificar com que 

frequência um paciente experimenta certos sintomas, atribui a cada resposta uma 

pontuação de 0 a 4 e a pontuação total é calculada. Se esta pontuação estiver acima 

de 23, um diagnóstico de ventilação disfuncional pode ser considerado provável. Foi 

proposto que ele representa um escore subjetivo de “queixas respiratórias 

funcionais” que podem apontar, mas não ser exclusivo para ventilação disfuncional 



 

23 

 

ou hiperventilação (25). Outros métodos diagnósticos utilizam observação direta e 

exame por fisioterapeutas experientes, mas requer fisioterapeutas torácicos 

experientes familiarizados com ventilação disfuncional e as habilidades 

observacionais e analíticas exigem exposição frequente ao problema para que se 

acumulem. Assim, pode não ser possível colocar em prática em todos os centros. 

Finalmente, o Teste de Exercício Cardiopulmonar (TECP) incremental em 

rampa pode ser muito útil para a investigação de dispneia de etiologia desconhecida. 

Apresenta-se como uma ferramenta única para investigar simultaneamente as 

respostas fisiológicas e sensoriais durante o exercício, podendo contribuir de 

maneira decisiva para documentar objetivamente a intolerância ao exercício bem 

como os principais sintomas associados e encurtar a lista de diagnósticos 

diferenciais (26). Um grande benefício é que, ao contrário dos questionários e das 

abordagens baseadas em observação, ele fornece medidas objetivas e plota dados 

que podem ser analisados diretamente.   

 

 

2.1.4 Papel do TECP no diagnóstico e avaliação de VD 
 

O TECP inicia com análise na fase de repouso com espirometria, 

eletrocardiograma, pressão arterial e saturação periférica de oxigênio. Para alguns 

pacientes, a VD pode ser aparente no repouso. O paciente é solicitado a quantificar 

sua sensação de falta de ar e fadiga muscular no início do teste, medidas que serão 

revisitadas no final do teste. Além disso, é feita uma avaliação do estado funcional 

do sujeito e do nível inicial do condicionamento físico, permitindo que o fisiologista 

estime uma taxa de rampa de carga de trabalho prevista para usar durante o teste. 

Subsequentemente, o teste de esforço prossegue para a fase de exercício, 

normalmente realizada em uma bicicleta estacionária. Isso começa com ciclagem 

sem carga, seguido de aumento incremental da carga até que o paciente interrompa 

por sintomas ou o fisiologista pare o teste devido a questões de segurança. 

Idealmente esse esforço máximo deve ser alcançado após cerca de 8 a 12 minutos 

de exercício com carga. A resposta fisiológica do paciente ao exercício é monitorada 

durante todo o exercício e a recuperação subsequente, até que o paciente retorne à 

sua linha de base. No pico do exercício, o paciente é solicitado a quantificar sua 

sensação de falta de ar e fadiga muscular. Em pacientes com VD, o fator que leva à 
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cessação do exercício muitas vezes será a sensação de falta de ar ou “fome de ar” 

devido ao padrão respiratório ineficiente. Usar o TECP com incremento de rampa 

máxima para descartar outras causas de dispneia é importante ao investigar VD, 

pois muitas vezes é um diagnóstico de exclusão. 

O TECP possibilita identificar padrões anormais de resposta ao exercício 

progressivo até a exaustão que podem ser reunidos na caracterização das seguintes 

categorias sindrômicas: a) esforço submáximo: taxa de trocas gasosa (RER) <1 

associada a ampla reserva cronotrópica e ventilatória  no pico do exercício; b) 

obesidade: devido à excessiva massa que deve ser deslocada, observa-se VO2 de 

pico dentro da normalidade, porém reduzido quando expresso em função do peso e 

baixa carga no pico do esforço; c) disfunção na entrega e utilização O2 caracterizado 

pela baixa carga de pico e parâmetros de eficiência aeróbia; d) anormalidade da 

mecânica respiratória demonstrando redução na capacidade inspiratória e  VRI 

atingindo um valor critico com o progredir do exercício resultando em valores 

elevados de EILV/CPT e constrição na expansão do volume corrente; e) disfunção 

da troca gasosa caracterizado por hipoxemia ou hipercapnia ou alteração de outros 

índices de eficiência da troca gasosa; e, por fim f) ventilação disfuncional. Diversos 

estudos indicam que até 15% dos indivíduos em investigação de dispneia 

inexplicada apresentam um padrão respiratório anormal e/ou sinais (e, 

ocasionalmente, sintomas) indicativos dessa disfunção. As principais características 

desse padrão são: ventilação errática alternando altos e baixos volumes correntes 

(VT), frequência respiratória (f) (Figura 3A), dissociação entre ventilação e demanda 

metabólica indicado por grandes variações dos equivalentes ventilatórios para VCO2 

e VO2 (Figura 3B) bem como pressões expiratórias finais do O2 e CO2(Figura 3C), 

RER elevado geralmente, no repouso, e dispneia acentuada, associada a sintomas 

clássicos de hiperventilação (formigamento, dormência perioral, tontura) - resultantes 

de vasoconstrição cerebral induzida por hipocapnia com hipoperfusão regional (26). 
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Figura 3. Painéis selecionados de teste de exercício cardiopulmonar 
incremental para avaliar respostas metabólicas e cardiocirculatórias. Em A-C, 
mulher de 29 anos, eutrófica, com dispneia (mMRC 3) crônica inexplicada 
apresenta padrão típico de ventilação disfuncional. Painel A mostra uma 
ventilação errática alternando altos e baixos volumes correntes (VT) e 
frequência respiratória (RR). Painel B mostra grandes variações dos 
equivalentes ventilatórios para VCO2 e VO2. Painel C mostrando reduções e 
elevações marcadas nas pressões expiratórias finais do O2 e CO2. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 
Dispneia crônica é uma causa frequente de consultas médicas, representando 

alta morbidade para a população afetada, podendo a VD representar até mais de ¼ 

das causas. A sua avaliação representa um diagnóstico de exclusão, sem critérios 

precisos definidos e geralmente ocorrendo após a realização de múltiplos e 

repetidos exames complementares. Nesse contexto, o TECP representa uma 

ferramenta atrativa para indicar anormalidades no padrão de respostas sob 

condições de estresse físico com potencial de sugerir um causa orgânica ou permitir 

uma conduta mais conservadora e expectante. Entretanto, embora o padrão típico 

de ventilação disfuncional seja teoricamente bem descrito, não há na prática pontos 

de corte bem definidos para diferenciar as respostas ventilatórias consideradas 

normais, nem definição da melhor estratégia de análise dessas variáveis. Além 

disso, são escassos na literatura estudos que seguiram longitudinalmente os 

pacientes para confirmar essa condição, avaliar a evolução clinica da sintomatologia 

e descartar o surgimento de causa(s) alternativa(s) para explicar os sintomas do 

paciente. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral   

Caracterizar o padrão de resposta ventilatória errática ao exercício bem como 

demais respostas fisiológicas e sensoriais em indivíduos com dispneia crônica com 

padrão de ventilação disfuncional ao exercício sem outra causa aparente para 

justificar a dispneia. 

 

4.2 Objetivos específicos 

1) Comparar entre os indivíduos com ventilação disfuncional e controles 

pareados: 

- a variabilidade (pico-nadir) da resposta ventilatória (VE, VT, f, f/VT) no 

repouso, aquecimento, e a cada 2 minutos durante o exercício, em função do 

incremento da carga de trabalho (10, 20, 30W e assim sucessivamente até o pico) e 

do incremento da VE (a cada 10L/min até o pico); 

- a demanda ventilatória (VE/VCO2) e percepção de dispneia em isocarga e 

isoventilação  

2) Estabelecer um ponto de corte na variabilidade da resposta ventilatória no 

repouso  e ao exercício para diferenciar indivíduos com ventilação disfuncional e 

controles pareados. 

3) Avaliar especificamente nos indivíduos diagnosticados como tendo 

ventilação disfuncional no momento basal e no mínimo 6 meses após a visita índice: 

- Grau de dispneia através da Escala modificada Medical Research Council 

(mMRC); 

- Averiguar quanto à percepção de saúde relatada pelo paciente, sendo a 

possibilidade igual, melhor ou pior; 

4) Avaliar longitudinalmente em no mínimo 6 meses após a visita índice se o 

diagnóstico de ventilação disfuncional permanece como principal hipótese pela 

equipe médica assistente ou se surgiu outro(s) diagnóstico(s) alternativo(s). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Delineamento e Participantes 

Foi realizada uma Coorte Prospectiva na Unidade de Fisiologia Respiratória 

da Divisão Respiratória do Hospital de Clínicas de Porto Alegre/Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (Brasil). Adultos de ambos os sexos, que realizavam 

acompanhamento clínico nos ambulatórios da Residência de Pneumologia, 

Cardiologia e Clínica Médica que fossem encaminhados para investigação de 

dispneia crônica inexplicada através do TECP, foram rastreados. Foram 

selecionados para participar aqueles que apresentavam todos os seguintes critérios: 

1) padrão respiratório errático com tendência a variação nos parâmetros ventilatórios 

versus tempo através de inspeção visual; 2) uma clara dissociação entre ventilação 

e demanda metabólica, indicada por grandes variações de VE/VCO2, 

acompanhadas de flutuações semelhantes, mas não cíclicas, de PETCO2; 3) 

ausência de quaisquer outros padrões anormais de resposta ao exercício 

(comprometimento na entrega/utilização de O2, alteração de mecânica respiratória 

ou alteração de troca gasosa (14,26)). Os critérios de inclusão também incluíram 

dispneia persistente (por pelo menos 3 meses) que é clinicamente relevante 

(pontuação da escala modificada do Medical Research Council ≥1) e que 

permaneceu inexplicada após avaliação clínica completa, teste bioquímico básico, 

hemograma completo, teste de função tireoidiana, teste de função pulmonar no 

repouso, imagem de tórax e avaliação cardíaca (Eletrocardiograma e/ou 

Ecocardiograma transtorácico)(14).  

Os pacientes estavam clinicamente estáveis por pelo menos 8 semanas antes 

da inclusão e não estavam envolvidos em treinamento físico regular. As informações 

antropométricas, demográficas e clínicas foram extraídas da requisição do TECP e 

do prontuário eletrônico. Os critérios de exclusão incluem a identificação de qualquer 

diagnóstico clínico que potencialmente justifique a presença e magnitude da 

dispneia, incapacidade de realizar o TECP, comprometimento cognitivo para realizar 

os procedimentos do estudo ou fornecer informações clínicas.  

Os pacientes incluídos, portanto, receberam um diagnóstico provisório de VD 

após a conclusão do TECP e com base em investigações complementares acima 

mencionadas. Eles foram acompanhados por, no mínimo, 12 meses com avaliação 
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clínica e espirometria de repetição. Se um diagnóstico alternativo para a dispneia, 

além da VD, se tornasse aparente também estava entre os critérios de exclusão. 

Controles saudáveis recrutados da comunidade que se disponibilizaram a participar,  

pareados de acordo com idade, sexo e índice de massa corporal (IMC), foram 

incluídos para comparação. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Institucional (nº 2018-0586). 

 

5.2 Função Pulmonar no repouso 

 

Espirometria, Volumes Pulmonares estáticos e a capacidade de Difusão 

Pulmonar por monóxido de carbono (DLCO) foram realizados com um sistema 

computadorizado (CPF®, Eric Jaeger GmbH; Wüerzburg, Alemanha) de acordo com 

as normas internacionalmente recomendadas.  

 

5.3 Teste de exercício cardiopulmonar 

 

Os testes de exercício foram realizados em cicloergômetro com freio 

eletrônico (Corival®; Lode, Groningen, Holanda). A calibração do gás foi realizada 

antes de cada teste de acordo com as instruções do fabricante. Medidas padrão de 

ventilação minuto (VE), frequência respiratória (f), volume corrente (Vt), consumo de 

oxigêncio (VO2), produção de dióxido de carbono (VCO2) e frequência cardíaca 

(FC) foram coletadas respiração a respiração e resumidas como média de 20 

segundos (Vmax Encore®, Carefusion; Yorba Linda, EUA). A saturação periférica de 

oxigênio (SpO2) foi medida continuamente por oximetria de pulso (TakaokaOxicap®, 

São Paulo, Brasil). A falta de ar e fadiga nas pernas foram questionadas a cada 2 

minutos usando a escala de Borg de 10 pontos (Tabela 2).  

O protocolo de exercício incluiu um período de repouso estável de 5 minutos, 

uma pedalada sem carga de 2 minutos subsequente, seguida por uma fase de 

exercício incremental de 5-10W/minuto (pacientes) ou 10-15W/minuto (controles) 

selecionada para garantir que a sessão de exercício durasse entre 8-12 minutos até 

a exaustão voluntária; a frequência de pedalada foi mantida em torno de 60 rotações 

por minuto (27).  
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7   CONCLUSÃO 

 

Em nosso estudo foi reafirmado, já demonstrado na literatura, o padrão 

respiratório errático dos pacientes com VD, através de maior variabilidade (nadir-

pico) das variáveis respiratórias (VE, Vt, f, f/Vt) no repouso, aquecimento, e carga 

leve de exercício. Nossa abordagem também estabeleceu pontos de corte na 

variabilidade dessas variáveis, auxiliando na identificação de um padrão respiratório 

desordenado. 

Como consequência desse padrão, pudemos observar que os mesmos 

apresentaram uma maior demanda ventilatória (VE/VCO2) e maior percepção de 

dispneia em isocarga durante todo o teste até cargas pré-pico na presença de 

relação dispneia-VE inalterada.  

Os 20 pacientes com VD, na visita1, apresentavam a seguinte magnitude de 

dispneia, de acordo com a escala de dispneia modificada do Medical Research 

Council (mMRC): quatro (20%) tiveram pontuação 1, nove (45%) tiveram pontuação 

2, sete (35%) tiveram pontuação 3 ou mais.  

Na reavaliação de seguimento, que ocorreu em uma mediana de 33,5 (28,5-

37) meses após a primeira consulta, os pacientes não apresentaram novo 

diagnóstico para justificar seus sintomas respiratórios, permanecendo a VD como 

principal hipótese. Apenas cinco pacientes relataram piora na percepção de saúde, 

destes, quatro puderam repetir a espirometria em repouso sem apresentar 

alterações significativas em relação ao exame inicial. 
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8   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

    Nossos dados avançaram na caracterização objetiva do padrão respiratório 

errático descrito em pacientes com VD. No contexto de dispneia crônica ou 

desproporcional sem resposta cardiopulmonar anormal ao exercício, a variabilidade 

excessiva de f e VE acima dos limiares sugeridos em momentos padronizados 

durante o TECP pode ser útil para apontar a presença de VD.  

     Esses resultados vão permitir padronizar a definição de ventilação errática 

e avaliar a associação com outros desfechos clínicos (qualidade de vida, 

questionários de ansiedade, depressão), comparar também a investigação de outras 

estratégias de suavização de dados e/ou momentos durante o TECP, além de 

possibilitar comparação entre centros para o acompanhamento de coortes e de 

intervenções. 
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9  ANEXOS  

 

9.1 Escala modificada de BORG 
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9.2 Índice de dispneia modificado do Medical Research Council 
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10  APÊNDICES 

 

10.1 Pôster apresentado em congresso internacional: 2021 ERS 

International Congress 
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10.2 Parecer consubstanciado da aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
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