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APRESENTAÇÃO
Dentre as esferas do conhecimento científico a saúde é certamente um dos temas 

mais amplos e mais complexos. Tal pode ser justificado pela presença diária desta temática 
em nossa vida. Por esta obra abordar as atualidades concernentes aos problemas e 
oportunidades da saúde brasileira, um dos tópicos mais visitados em seus capítulos é – não 
obstante – o estado de pandemia em que se encontra o país devido ao surgimento de uma 
nova família de coronavírus, o Sars-Cov-2, conhecido popularmente como Covid-19. Com 
sua rápida disseminação, atingiu diversas regiões pelo globo terrestre, causando uma série 
de impactos distintos em diversas nações. Se anteriormente o atendimento em saúde para 
a população no Brasil já estava no centro do debate popular, agora esta matéria ganhou 
os holofotes da ciência na busca por compreender, teorizar e refletir sobre o impacto deste 
cenário na vida social e na saúde do ser humano.

Composto por sete volumes, este E-book apresenta diversos trabalhos acadêmicos 
que abordam os problemas e oportunidades da saúde brasileira. As pesquisas foram 
desenvolvidas em diversas regiões do Brasil, e retratam a conjuntura dos serviços prestados 
e assistência em saúde, das pesquisas em voga por diversas universidades no país, da 
saúde da mulher e cuidados e orientações em alimentação e nutrição. O leitor encontrará 
temas em evidência, voltados ao campo da infectologia como Covid-19, Leishmaniose, 
doenças sexualmente transmissíveis, dentre outras doenças virais. Além disso, outras 
ocorrências desencadeadas pela pandemia e que já eram pesquisas amplamente 
estabelecidas pela comunidade científica podem se tornar palco para as leituras, a exemplo 
do campo da saúde mental, depressão, demência, dentre outros.

Espera-se que o leitor possa ampliar seus conhecimentos com as evidências 
apresentadas no E-book, bem como possa subsidiar e fomentar seus debates acadêmicos 
científicos e suas futuras pesquisas, mostrando o quão importante se torna a difusão do 
conhecimento dos problemas e oportunidades da saúde brasileira.

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: No contexto da implantação de 
marcapasso endocárdica, sabe-se que é 
bastante raro ocorrer perfuração por cabo-
eletrodo (0,3-1%) do implante de marca-passo 
e desfibrilador cardioversor implantável (DCI). 
Paciente M.H.D.S., 86 anos, HAS, diabético, em 
uso de marca-passo há 3 meses, compareceu a 
urgência, apresentando tontura e pré-síncope, 
no qual detectou BAV (Bloqueio átrio-ventricular) 
1ª grau e disfunção de marca-passo evidenciado 
no Holter 24h (AC=RCI, 2T, BNF, sem sopro, 

FC=60bpm; PA 120/80mmHg. Após a remoção 
do fio que promoveu a perfuração, a região foi 
fechada e prosseguiu com a implantação de um 
novo fio de marca-passo. Alguns fatores que 
podem estar relacionados com as causas da 
perfuração são: iatrogênica, cabo-eletrodo de 
fixação passiva, incluindo eletrodos de pequeno 
diâmetro, posicionados em região septal ou 
apical, bem como alto grau de frouxidão no 
eletrodo ventricular. Um aspecto interessante 
observado é que mesmo com a idade avançada 
do paciente (86 anos) e um marcapasso 
implantado há três meses, a perfuração no 
ventrículo direito não causou nenhum dano 
severo a saúde do paciente.  Concluímos que 
as perfurações por marca-passo, apesar de 
serem raras, são complicações que necessitam 
de um diagnóstico precoce para ter sua correção 
cirúrgica realizado em curto-prazo.
PALAVRAS-CHAVE: Cardiologia; Marca-Passo 
Artificial; Cardiopata.

DRILLING THE RIGHT VENTRICLE BY 
STEP MARK: CASE REPORT

ABSTRACT: In the context of endocardial 
pacemaker implantation, it is known that 
perforation by electrode cable (0.3-1%) of the 
pacemaker implant and implantable cardioverter 
defibrillator (INN) is quite rare. M.H.D.S patient, 
86 years old, SAH, diabetic, using a pacemaker 
for 3 months, attended the emergency room, 
presenting dizziness and pre-syncope, in which 
he detected 1st degree AVB (atrioventricular 
block) and evidenced pacemaker dysfunction in 
the Holter 24h (AC = RCI, 2T, BNF, no breath, FC 
= 60bpm; PA 120 / 80mmHg. After removing the 
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wire that promoted the drilling, the region was closed and proceeded with the implantation of 
a new Some factors that may be related to the causes of perforation are: iatrogenic, passive 
fixation electrode cable, including small diameter electrodes, positioned in the septal or apical 
region, as well as a high degree of looseness in the ventricular electrode. observed is that 
even with the patient’s advanced age (86 years) and a pacemaker implanted three months 
ago, the perforation in the right ventricle did not cause any severe damage to the patient’s 
health. We conclude that perforations by pacemaker, despite being rare are complications 
s who need an early diagnosis to have their surgical correction performed in the short term.
KEYWORDS: Cardiology; Artificial Pacemaker; Cardiopath.

1 |  INTRODUÇÃO
No contexto da implantação de marcapasso endocárdica, sabe-se que é bastante 

raro ocorrer perfuração por cabo-eletrodo (0,3-1%) do implante de marca-passo e 
desfibrilador cardioversor implantável (DCI) (MAHAPATRA, 2005). Todavia, em casos 
raros, pode haver a perfuração miocárdica geralmente ocorre quando da inserção do cabo-
eletrodo (ELLENBOGEN KA, 2005), gera a lesão, a qual pode ser agravada por uso prévio 
de eletrodo temporário para marca-passo. Desse modo, as manifestações clínicas são 
variáveis e necessitam de grande conhecimento do cardiologista para ter a percepção do 
problema e agir de maneira eficaz. Devido a isso, faz-se premente a análise adequada dos 
riscos aos quais o paciente está exposto, bem como sua evolução clínica pós-cirúrgica, 
visando evitar complicações graves derivadas do uso de um equipamento que objetiva 
melhorar a qualidade de vida do paciente.O presente trabalho tem como objetivo discutir 
sobre perfuração cardíaca ocasionada por marcapasso através de um relato de caso clínico.

2 |  RELATO DE CASO
Paciente M.H.D.S., 86 anos, HAS, diabético, em uso de marca-passo há 3 meses, 

compareceu a urgência, apresentando tontura e pré-síncope, no qual detectou BAV 
(Bloqueio átrio-ventricular) 1ª grau e disfunção de marca-passo evidenciado no Holter 24h 
(AC=RCI, 2T, BNF, sem sopro, FC=60bpm; PA 120/80mmHg; IC: Avaliação do marca-passo 
definitivo. Foi encaminhado ao serviço de referência para internação em UTI. A partir de 
exames complementes de imagens, foi diagnosticado perfuração em ventrículo direito por 
fio de marca-passo (Figura 01).
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Figura 01: Raio-x de tórax obtido em incidência PA revelou que o cabo-eletrodo estava fora da 
silhueta cardíaca

A conduta foi a realização de toracotomia para ter acesso direto a região coronariana 
(Figura 02), efetuou suturas circunvizinhas a área perfurada com finalidade de ser fechada 
logo após remoção do fio (Figura 03).

Figura 02: Taracotomia expondo o cabo e a perfuração cardíaca.
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Figura 03: Suturas circunvizinhas a área perfurada.

Após a remoção do fio que promoveu a perfuração, a região foi fechada e 
prosseguiu com a implantação de um novo fio de marca-passo. Finalizado o procedimento, 
paciente foi encaminhado ao CRO e continuou internado aos cuidados da cardiologia. Sem 
intercorrências pós-operatória, o paciente obteve alta clínica e segue em acompanhamento.

3 |  DISCUSSÃO
Na atualidade, a técnica mais utilizada no implante de marcapasso é a endocárdica. 

A técnica citada foi idealizada por Seymour Furman em 1958, na época ele era residente 
em cardiologia e teve a ideia de utilizar cateteres usados em estudos sobre hemodinâmica 
para transformá-los em elementos condutores de corrente elétrica (GAUCH PRA, 1989), 
auxiliando, assim em uma nova forma de estimular o músculo cardíaco, uma vez que antes 
se dava de maneira epimiocárdica. Nesse contexto, devido a evolução da técnica, notou-se 
que esse novo tipo de estímulo era mais eficaz por realizar uma melhor ativação endocárdica 
(GIUDICI MC, 1997), bem como ter uma melhor zona para estimulação e apresentar melhor 
acesso para a inserção do eletrodo. Diante do histórico da implantação de marcapasso 
endocárdica, faz-se premente analisar que é bastante raro haver perfuração por cabo-
eletrodo (0,3-1%) do implante de marca-passo e desfibrilador cardioversor implantável 
(DCI) (CHEMELLO, 2011). Além disso, quando a perfuração ocorre, geralmente acontece 
24 (vinte e quatro) horas após o implante (HIRSCHL, 2007). 

Nesse ínterim, acredita-se que a perfuração tardia seja muito rara (SATPATHY, 
2007). Alguns fatores que podem estar relacionados com as causas da perfuração são: 
iatrogênica, cabo-eletrodo de fixação passiva, incluindo eletrodos de pequeno diâmetro, 
posicionados em região septal ou apical, bem como alto grau de frouxidão no eletrodo 
ventricular. Ademais, com desenvolvimento das indicações de cardioversor-desfibrilador 
implantável (CDI) e a ampliação do uso de cabos-eletrodos de choque de fixação ativa com 
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diâmetro distal reduzido, que conseguem gerar uma energia para penetração intramuscular 
mais vigorosa, foram relatados casos de perfuração (MAHAPATRA S, 2005). 

Analisando o supracitado, o presente caso descreve um paciente que tinha 
sido diagnosticado com bloqueio atrioventricular de primeiro grau (BAV) e implante de 
marcapasso há 03 (três) meses. Na avaliação clínica, ao ser admitido, ele relatou incômodo 
no peito há 20 (vinte) dias e adentrou no pronto-atendimento com tontura e bradicardia, 
não apresentando nenhum quadro de gravidade. Um aspecto interessante observado é 
que mesmo com a idade avançada do paciente (86 anos) e um marcapasso implantado há 
três meses, a perfuração no ventrículo direito não causou nenhum dano severo a saúde 
do paciente. 

É também imprescindível pontuar a atuação do cardiologista, pois ele deve estar 
atendo aos discretos sinais que podem sugerir perfuração por cabo-eletrodo, uma vez 
que os grandes sinais como derrame pericárdico, não estão frequentemente presentes. 
Finalmente, a conduta de realizar a toracotomia exploradora preconizada por Laborderie et 
al, 2008 para ter o acesso direto a região coronariana e efetuar suturas circunvizinhas na 
área perfurada mostrou ser uma técnica eficaz efetuada com o objetivo de fechar o local 
após a remoção do fio e nova implantação de marcapasso, demonstrou, assim, a agilidade 
da equipe em otimizar o processo de recuperação do paciente e sua cicatrização.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que as perfurações por marca-passo, apesar de serem raras, são 

complicações que necessitam de um diagnóstico precoce para ter sua correção cirúrgica 
realizado em curto-prazo, vislumbrando um melhor atendimento desde a acolhida do 
paciente até a intervenção cirúrgica. Logo, achados clínicos como no presente trabalho se 
fazem cruciais para a comunidade científica explorar mais sobre o tema.
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