
considera a talcagem eficaz no derrame pleural 

maligno mesmo quando o pH do liquido pleural e 
baixo. Outros trabalhos publicados com diferentes 

agentes de pleurodese, tais como a doxiciclina
4

·
5
, 

demonstraram uma taxa de sucesso de 80 a 85% 

sendo a da tetraciclina, bleomicina e Corynebacteri-

um pa'rvum sempre inferiores6 mas sem nenhum caso 

descrito de SORA. 

Este artigo salienta 2 opinioes contradit6rias em 

ｲ ･ ｬ ｡ｾ｡ｯ＠ a ｵｴｩｬｩ ｺ｡ｾ ｡ｯ＠ do talco para pleurodese. A 

opiniao favonivel de Sahn e baseada na taxa de 

sucesso superior do talco em ｲ ･ ｬ ｡ｾ｡ｯ＠ aos outros 

agentes e a baixa percentagem de ｣ ｯ ｭｰｬｩ ｣｡ｾｯ･ｳ＠

nomeadamente o SDRA. A opiniao desfavonivel de 

Light e fundamentada principalmente nos casos de 

SORA ap6s talcagem, nao considerando a sua relativa 

superioridade de eficaciajustificavel para o seu uso. 

Palavras chave: Pleurodese; Talco; Oerrame pleural 

maligno 
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• 0 agente ideal para pleurodese deve ser eficaz, 

de facil ｡､ｭｩｮｩｳｴｲ｡ｾ｡ｯＬ＠ pouco dispendioso e 

livre de efeitos secundanos, o que leva a conclu-

ir que ainda nao foi descoberta esta substancia. 

• 0 talco e sem duvida o agente qufmico de 

pleurodese mai s eficaz, apresentando taxas de 

sucesso superiores a 90%. 

• Existem casos comprovados de SORA ap6s 

talcagem, iatrogenia nunca descrita com outros 

agentes de pleurodese 

• Novos dados de ｩｮｶ･ ｳ ｴｩｧ｡ｾ ｡ｯ＠ sugerem que o 

agente de pleurodese do futuro, nao deveni ser 

lesivo para a pleura, mas sim indutor da pro-

､ｵｾ｡ｯ＠ de colagenio a nfvel pleural 
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RESUMO 

As ｲ ･｣ｯｭ･ ｮ ､｡ｾＶ･ｳ＠ sobre o manejo clfnico da asma 

fomecem ｯｲ ｩ･ｮｴ｡ｾＶ ･ｳ＠ para urn controlo 6ptimo da 

Vol. VII N"2 169 



REVI!)'I A FORTUuUESA DE PNEUMOLOGIA/AS NOSSAS LEITURAS 

asma. Esta inve!>tigac;iio, avaliaua pelos niveis actuais 

do contwlo J a asma pelus doentes, ern parte retlete 

ate que pontu as recomenda<;6es sao implementadas. 

Doentes actuais com asma foram identificados por 

telefone e111 73 HHO residencias em 7 pafses europeus 

Ｈｆ ｲ｡ｮｾ｡ Ｎ＠ Alemanha, ltalia, llolanua, Espanha, Suecia 

c lnglat crra). A entrevista consistiu na ｡ｶ｡ ｬｩ ｡ｾｩｩｯ＠ da 

uti lizac;iio de ｳ･ ｲ ｶ ｩ ｾｯｳ＠ Lie saude, gravidade de sinto-

mas, ｬｩｭｩｴ｡ｾｩｩ ｯ＠ das actividades e controlo da asma. 

Foram identificados 3 488 doentes actuais com 

asma, e 2 803 (80.4%) completaram o inquetito, 46% 

dos J oemes refeliram sintomas diaries e 30% pertur-

bac;oes relacionadas com a asma durante o sono, pelo 

menos uma vez por sernana. 

Nos ultimos 12 meses, 25% dos doentes referiram 

o recurso mio e perado a uma consulta urgente, 10% 

uma ou mais visitas a urgencia e 7% ｨｯｳｰｩｴ｡ｬｩｺ｡ｾｩｩｯ＠

noctuma devida a asma. 

Nas (i ltimas 4 semanas, mais doentes (63%) 

uti lizaram ｭ ･､ ｩ ｣｡ｾｩｩｯ＠ aliviadora que cortic6ides 

inalados (23%). A ｰ･ｲ｣･ｰｾｩｩｯ＠ do controlo da asma 

pelos doentes nao coinciuia cum a sua gravidade de 

sintomas; c aproximadamente 50% dos doentes com 

sintomas persistentes moderados ou graves conside-

ravam a sua asma bem ou total mente controlada. 

0 nfvel actual do controlo da asrna na Europa esta 

Ionge de ati ngir os objectives do tratamento a Iongo 

prazo. A percep9iio do controlo da asma pelos doentes 

e diferente do seu controlo da asma actual. 

CO MENTA RIO 

Sao ｶ｡ｲ ｩ｡ｾ＠ as crfticas feitas a existencia de reco-

memlac;oes em varias patologias (asma, pneumonias, 

DPOC, etc.), e desde a publicar;iio em 1993 do projec-

to GINA 1
, que tanto na Europa como nos Estados 

Unidos e Canada, tt>m side publicados diversos 

estudos2 que demonstram o mio cumprimento pelos 

medicos e pelos doentes das refetidas recomendac;6es 

de tratamento. 

Parece-me que a principal deficiencia deste estudo 

e a nao identifica<;ao dos motivos do nao cumptimento 

das oricntar;6es do GINA. Se esse niio cumptimento se 
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deve ao desconhecimento ou niio aplicar;ao dessas 

ｯ ｲｩ ･ ｮｴ｡ ｾＶ･ｳ＠ pelos medicos responsaveis pelo tratamen-

to3 ou ao niio cumprimento adequado pelos doentes 

dessas orientac;6es por medicos que as praticam4
. 

De qualquer forma, e embora o estudo niio tenha 

abrangido doentes portugueses, e profundamente 

perturbador pois revela que o controlo da asma dos 

doentes com asma persistente moderada ou grave niio 

e 0 adequado. 

A asma e uma doenr;a cr6nica intlamat6ria e 

variavel. E esta variabilidade que podera estar na base 

da niio consciencia pelos doentes da necessidade de 

urn tratamento anti-inflamat6rio continuo uma vez 

que nao evita o aparecimento de epis6dios de bronco-

espasmo epis6dico, levando-os a mio acreditar no 

tratamento de base e a sentirem que a ｭ ･､ ｩ ｣｡ｾ｡ｯ＠

aliviadora e a que melhor se adequa a sua doenr;a. 

Este aspecto devia ser considerado nas recomenda-

c;oes e no tratamento proposto de forma a evitar que 

apenas cerca de 30% dos doentes do inquerito estives-

sem a tomar cortic6ides inalados no memento do 

inquerito. 

Tambem e sabido que a ｰ･ｲ｣｣ｰｾｩｩｯ＠ dos sintomas 

pelos doentes niio e adequada e este estudo demonstra 

que embora os doentes afirmassem que a sua asma 

estava controlada, tanto nas crianc;as como nos 

adultos, cerca de 50% tinham sintomas diumos e 30% 

nocturnes. A finalizar, outro aspecto preocupante e 
que 60% das crianr;as e 45% dos adultos nunca 

efectuaram urn exame fu ncional respirat6rio e e 
sabido, assim como constitui um dos objecti ves do 

GINA, que a func;iio pulmonar e urn dos aspectos 

mais importantes no progn6stico5
• Este facto, em 

pafses europeus ocidentais onde niio parece existir 

limitar;oes a sua realizar;iio, podeni estar relacionado 

com a excessiva importancia atribuida a monitoriza-

r;iio da func;iio pulmonar nos asmaticos pelo peak 

flow, desvalolizando que um dos principais objectives 

do projecto GINA, func;iio pulmonar normal ou quase 

normal, s6 pode ser atingido pela realizac;iio de 

exames funcionais respirat6rios e conhecimento do 

grau de compromisso da ｦ ｵｮ ｾ｡ｯ＠ pulmonar na avalia-

ｾ｡ｯ＠ do doente asmatico. 
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• Os objectivos do projecto GINA nao foram 

atingidos de forma satisfat6ria. 

• A ー･ｲ｣･ｾ｡ｯ＠ do controle da asma pelos doentes 

nao e adequada, levando-os ao nao cumpri-

mento regular da ｭ･､ｩ｣｡ｾ｡ｯ＠ anti-inflamat6ria. 

• A ｡ｶ｡ｬｩ｡ｾ｡ｯ＠ da ｦｵｮｾ｡ｯ＠ pulmonar nao e efectua-

da num numero muito elevado de doentes. 
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A Aspirina e a Asma 
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RESUMO 

A aspirina e nao s6 o fannaco me1hor estudado em 

todo o mundo, como o mais frequentemente uti1izado 

em todos os tempos. Alem das suas propriedades 

como analgesico e antipiretico, o acido acetilsalicflico 

(AAS) e urn inibidor da ｡ｧｲ･ｧ｡ｾ｡ｯ＠ plaquetaria, o que 

!he confere urn papel essencial na profilaxia do 

tromboembolismo e na ｰｲ･ｶ･ｮｾ｡ｯ＠ dos acidentes 

cardio e cerebro-vasculares. 

A ｡ｳｳｯ｣ｩ｡ｾ｡ｯ＠ da sensibilidade a aspirina, com a 

asma e a polipose nasal, descrita pela primeira vez por 

Femand Widal e colaboradores, constitui a trfade da 

"Asma lnduzida pela Aspirina" (AlA) e refere-se ao 

desenvolvimento de urn quadro de ｢ｲｯｮ｣ｯ｣ｯｮｳｴｲｩｾ ｡ｯ＠

em indivfduos asmaticos ap6s ingestao de aspirina. 

Nestes doentes, os sintomas agudos sobrepoem-se ao 

quadro clfnico de asma cr6nica grave. As crises de 

asma podem ser desencadeadas por pequenas quanti-

dades de AAS ou de outros anti-inflamat6rios nao 

ester6ides (AINE' s). 

A prevalencia da AlA na comunidade e incerta, 

mas os doentes com AlA constituem 10 a 20% da 

popula9ao asmatica, sendo a AlA mais frequente nas 

mulheres. Os autores deste trabalho fazem uma 

revisao te6rica da AlA, descrevendo a apresenta9ao 

clfnica, os mecanismos patogenicos, o diagn6stico e 

o tratamento deste sfndrome. 

A asma e uma ､ｯ･ｮｾ｡＠ inflamat6ria cr6nica das 
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