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PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO 
EM PACIENTES COM TUMORES HIPOFISÁRIOS

CAPÍTULO 12

Josiane Rodrigues de Barros
Universidade Federal de Sergipe

São Cristóvão – Sergipe

Anne Karoline de Souza Oliveira
Universidade Federal de Sergipe

São Cristóvão – Sergipe

Evelyn Oliveira Machado
Universidade Federal de Sergipe

Lagarto – Sergipe

Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar a 
prevalência de excesso de peso em pacientes 
com tumores hipofisários. Métodos: Trata-se de 
um estudo transversal, de natureza quantitativa, 
com pacientes adultos e idosos do ambulatório de 
neuroendocrinologia do Hospital Universitário de 
Sergipe, entre os meses de junho de 2012 a julho 
de 2013. Foi realizada avaliação antropométrica 
com aferição de peso e altura. Para o diagnóstico 
nutricional foi utilizado o índice de massa corporal, 
classificado segundo Organização Mundial da 
Saúde (1998) e LIPSCHITZ (1994). Os dados 
foram tabulados e analisados através do software 
Graphpad Prism 7. Resultados: Foram incluídos 
59 pacientes, 47 (79,6%) do sexo feminino, 
com idade média de 40 anos e 12 (20,3%) do 
sexo masculino com idade média de 36 anos. A 
média de IMC foi de 28 kg/m², sendo 28,6 kg/
m² para mulheres e 26 kg/m² para homens 
diagnosticando sobrepeso. A prevalência de 

excesso de peso (sobrepeso e/ou obesidade) 
foi de 70,5%. Conclusão: A desregulação 
hipotalâmica decorrente dos tumores hipofisários 
provocam alterações metabólicas importantes, 
visto que o excesso de peso é um fator preditor 
para o desenvolvimento da síndrome metabólica 
e aumento da morbimortalidade.
Palavras-Chave: Obesidade; Sobrepeso; Tumores 
hipofisários.

1 | INTRODUÇÃO

Adenomas hipofisários são caracterizados 
pelo aumento de células adenohipofisárias 
produtoras de hormônios tróficos tais como 
o hormônio do crescimento (GH), o hormônio 
tireoestimulante (TSH), o hormônio luteinizante 
(LH), o hormônio folículo-estimulante (FSH), a 
corticotropina (ACTH) e a prolactina (PRL), além 
dos adenomas não funcionantes (não secretores) 
e o hipopituitarismo (deficiência da secreção dos 
hormônios) (LAKE et al., 2013; MENDES, BASTOS, 
CARNEIRO, 2015). 

É a doença mais prevalente da hipófise, 
atingindo indivíduos na faixa etária dos 30 a 40 
anos de idade. Geralmente benignos, os tumores 
hipofisários apresentam uma prevalência de 
16,7%, sendo os prolactinomas responsáveis por 
50% dos casos (THEODROS et al., 2015; VILLAR, 
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2013). O quadro clínico e as manifestações clínicas dependem dos efeitos da massa tumoral 
e da alteração da produção hormonal específica. Na maioria das vezes, são neurológicas 
e endocrinológicas cursando com cefaleia e alterações visuais, podendo ocorrer também 
ganho de peso (AFLOREI et al., 2014; RIBEIRO et al., 2014).

O excesso de peso (compreendendo o sobrepeso e obesidade) é multifatorial, 
determinado por fatores genéticos, endócrinos, ambientais, comportamentais e 
socioculturais. É fator de risco para carga global de doenças, em especial as doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT), além de estar associado a impacto negativo na 
qualidade de vida dos indivíduos (DIAS et al., 2017; SANT`ANNA, CAIADO, SILVA, 2014).

Com relação ao excesso de peso ainda é pouco conhecida essa associação com 
pacientes com tumores hipofisários, possivelmente pela diversidade dos sintomas 
endócrinos e não endócrinos associados, porém a compressão sobre estruturas adjacentes 
à hipófise provoca lesões da região hipotálamo-hipofisária que, por sua vez, podem levar a 
alterações metabólicas importantes (LAMPL et al., 2008; TAVARES, JUNIOR, TABET, 2014).  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a prevalência de excesso de peso em 
pacientes com tumores hipofisários atendidos no ambulatório de Neuroendocrinologia em 
um hospital universitário.

2 | MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, de natureza quantitativa, realizado no ambulatório 
de neuroendocrinologia do Hospital Universitário de Sergipe no período de junho de 2012 
a julho de 2013. Foram incluídos nesse estudo todos os pacientes adultos e idosos de 
ambos os sexos e diagnosticados com tumores hipofisários: acromegalia, prolactinoma 
(micro e macroprolactinoma), Doença de Cushing, hipopituitarismo e adenoma hipofisário 
não funcionante. 

As variáveis analisadas no estudo foram: idade, sexo, tipo do tumor hipófisário, peso 
e altura. Para o diagnóstico nutricional foi utilizado o índice de massa corporal (IMC), 
classificado segundo Organização Mundial da Saúde (1998) e LIPSCHITZ (1994). O IMC 
é calculado com o peso em quilograma dividido pela altura em metros ao quadrado do 
indivíduo. Para os adultos foram utilizados os pontos de corte da Organização Mundial 
da Saúde: IMC < 18,5kg/m² como baixo-peso; eutrofia, IMC entre 18,5kg/ m² e 24,9 kg/
m²; sobrepeso, IMC entre 25kg/m² e 29,9kg/m²; obesidade grau I, IMC entre 30kg/ m² e 
34,9kg/m²; obesidade grau II, IMC entre 35kg/m² e 39,9kg/m²; e obesidade grau III, IMC 
> 40kg/m². Para os idosos, os pontos de corte de Lipschitz classificados como baixo-peso 
com IMC < 22kg/m²; eutrofia, IMC entre 22kg/m² e 27kg/m²; e sobrepeso IMC > 27kg/m².

A aferição do peso (Kg) e a da altura (m) foi realizada com a utilização de balança 
mecânica com capacidade para 150 kg e estadiômetro acoplado. Os pacientes foram 
posicionados em pé no centro da balança, descalços, com as costas retas, cabeça erguida 
e livre de adereços, calcanhares juntos e braços estendidos ao longo do corpo.  
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Os dados foram tabulados e analisados através do software Graphpad Prism 7, 
sendo realizada estatística descritiva: medidas de tendência central e variabilidade (média, 
desvio-padrão) adotando nível de significância de p<0,05.

3 | RESULTADOS

A prevalência dos adenomas hipofisários é de 16,7% na população como um todo, 
sendo estes responsáveis, por 15% dos casos de neoplasias intracranianas (THEODROS 
et al., 2015). Esse tipo de tumor geralmente é benigno, mas pode em alguns casos 
comprometer tecidos adjacentes, em virtude de seu crescimento acelerado (VILAR, 2013). 

Variáveis

Sexo

Feminino
n=47

Masculino
n=12

Média Média 

Idade 41a 36 b

Peso 70 a 78,2 b

IMC 28,2 a 26,86 b

Tabela 1. Distribuição de pacientes com adenoma hipofisário, segundo a classificação de peso pelo 
IMC. Aracaju – SE, 2012-2013.

Médias seguidas de letras minúsculas distintas na mesma linha, diferem significativamente entre si (p<0,005).

Fonte: Autoras (2017). 

Foram avaliados 59 pacientes, destes, 47 (79,6%) mulheres e 12 homens (20,3%). 
A idade média foi de 41 anos para as mulheres e 36 para os homens. Alguns estudos 
epidemiológicos evidenciaram maior prevalência de adenomas hipofisários em mulheres 
com idade inferior a 50 anos, atingindo incidência entre 20 e 39 anos, corroborando com 
o perfil da população avaliada na presente pesquisa. Vale ressaltar que essa característica 
em alguns casos, pode variar em função da década estudada e etnia (RAPPANA, et al., 
2010; GRUPPETTA, et al., 2012; ASKITIS, et al. 2018). 

Com relação à classificação do peso, por meio do IMC, mostrada na Tabela 1, toda 
a população estudada apresentou excesso de peso, sendo que no público feminino 
foram identificados valores (n=28,2) de IMC maiores, quando comparado aos resultados 
encontrados na avaliação do público masculino (n=28,86) (p<0,005). O ganho ponderal 
encontrado na população estudada pode ser explicado, em virtude da compressão que a 
massa tumoral exerce sobre estruturas vizinhas. 

Essa compressão, além de causar alterações visuais e cefaleia, pode ser responsável 
pelo surgimento de manifestações clínicas especificas como, obesidade e sobrepeso, 
associadas ou não a síndromes de hiperprodução (adenomas funcionantes) ou deficiência 
(adenomas não-funcionates) de secreções de hormônios hipofisários (LAKE et al., 2013; 
AFLOREI et al., 2014).
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A figura 1 apresenta a prevalência do excesso de peso em relação ao tipo de 
adenoma hipofisário, evidenciando maior prevalência de excesso de peso, em pacientes 
com prolactinoma (n= 33), seguido de pacientes com hipopituitarismo (n=13). Os menores 
resultados foram identificados em pacientem com acromegalia (n=9) e Doença de Cushing 
(n=4) (p<0,05).
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Figura 1. Prevalência de excesso de peso em pacientes com tumores hipofisários.       

Resultados seguidos de letras minúsculas distintas diferem estatisticamente entre si (p<0,005). 

Fonte: Autoras (2017).

4 | DISCUSSÃO

A prevalência de excesso de peso tem aumentado substancialmente em todas as 
faixas etárias e em ambos os sexos, o aumento de peso incrementa o risco de DCNT (como 
hipertensão, diabetes, câncer e doenças cardiovasculares) e as evidências científicas 
sugerem que os fatores de risco são mais prevalentes quanto maior o grau de obesidade. 
No Brasil, o excesso de peso cresceu 26,3% em dez anos, atingindo 53,8% em 2016 
(ABESO, 2016; BRASIL, 2017). No entanto, existem poucos estudos sobre a prevalência do 
sobrepeso e obesidade em pacientes com tumores hipofisários. 

Os dados apresentados, evidenciaram que com relação ao tipo de tumor, o 
prolactinoma e consequentemente, a presença da hiperprolactinemia parece contribuir 
para o desenvolvimento da obesidade e alterações nos parâmetros metabólicos. Como 
relatado nas revisões de Guelho e colaboradores (2016) e Auriemma e colaboradores 
(2018), a redução do tônus dopaminérgico devido uma hiperprolactinemia constante, 
pode ser responsável pelas alterações metabólicas dos pacientes com prolactinomas, 
sugerindo um papel na patogênese da obesidade e síndrome metabólica. O excesso de 
peso encontrado nos pacientes com prolactinoma e hipopituitarismo do presente estudo, 
também foi identificado por Péric e colaboradores (2016), ao avaliarem 86 pacientes com 
prolactinoma (n=29) e adenomas hipofisários não-funcionantes (n=57) e o impacto dos 
hormônios hipofisários no perfil metabólico dos mesmos. 
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Esses resultados corroboram com os achados descritos na literatura, uma vez que, a 
hiperprolactinemia presente em pacientes com prolactinoma, está diretamente relacionada 
com aumento de peso, obesidade, hipercolesterolemia, resistência à insulina, alteração na 
distribuição da gordura corporal e no metabolismo lipídico (CIRESI et al,. 2013; INANCLI et 
al., 2013; PERIC et al., 2016). Já nos casos de hipopituitarismo, ocorre a deficiência parcial 
ou total da secreção de um ou mais hormônios hipofisários, promovendo modificações na 
composição corporal, aumento de massa gorda, principalmente visceral e alterações no 
perfil metabólico, associadas à presença de dislipidemias (ABUCHAM, et al., 2013; NUNE, 
et al., 2013).

Embora o número de pacientes com excesso de peso nos grupos com acromegalia 
e Doença de Cushing, terem sido relativamente menores quando comparado aos demais 
grupos, estas patologias também são caracterizadas pelo ganho de peso ponderal, uma 
vez que, a hipersecreção de cortisol (Cushing) e GH (acromegalia), têm sido associadas às 
alterações endócrino-metabólicas, como por exemplo, a obesidade (MELMED et al., 2013). 
As manifestações clínicas da síndrome de Cushing sugerem a presença de excesso de 
tecido adiposo, principalmente visceral, resistência à insulina, dislipidemia e hipertensão 
associado ao hipercortisolismo resultante da hiperativação do eixo hipotálamo-hipófise-
adrenal (TAVARES, JUNIOR, TABET, 2014). Na acromegalia, o excesso não só de GH como 
também do fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1) têm sido os principais 
fatores relacionados a regulação da composição corporal e metabólica (GUO et al., 2018).

Nesta perspectiva os efeitos dos adenomas hipofisários no eixo hipotálamo-hipófise 
e seus desdobramentos diminuem com o declínio dos hormônios que promovem as mais 
diversas alterações, levando em conta outros fatores além do peso. 

5 | CONCLUSÃO

A desregulação hipotalâmica decorrente dos tumores hipofisários provocam 
alterações metabólicas importantes, visto que o excesso de peso é um fator preditor para 
o desenvolvimento da síndrome metabólica e aumento da morbimortalidade. 

O presente estudo é de relevância para fundamentação de dados relacionados aos 
tumores de hipófise dos pacientes atendidos no ambulatório de neuroendocrinologia do 
hospital universitário do estado de Sergipe, referência de atendimento, servindo de base 
para outras abordagens metodológicas na perspectiva da qualidade do cuidado e de um 
acompanhamento multidisciplinar desses pacientes.
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