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APRESENTAÇÃO

Segundo Bachelard, “um discurso sobre o método científico será sempre um 
discurso de circunstância, não descreverá uma constituição definitiva do espírito 
científico”; considerando a amplitude dessa temática, uma obra que almeje lançar foco em 
propostas, recursos e resultados nas ciências da saúde, naturalmente terá como desafio a 
caracterização de sua abordagem metodológica. Neste sentido, este e-Book foi organizado 
de modo a apresentar ao leitor 171 artigos seriados justamente por este elo comum que 
une, na ciência, a proposta (objetivo), o recurso (viabilidade) e o resultado (evidência): o 
método de pesquisa per si.

Dos seus nove volumes, os dois primeiros são dedicados aos relatos de caso, relatos 
de experiência e de vivência em saúde apresentando aspectos da realidade clínica, cultural 
e social que permeiam a ciência no Brasil.

Já no intuito de apresentar e estimular o diálogo crítico construtivo, tal qual o 
conhecimento dos recursos teóricos disponíveis frente aos mais variados cenários em 
saúde, os volumes três, quatro e cinco exploram estudos de revisão da literatura que 
discutem o estado da arte da ciência baseada em evidência sugerindo possibilidades, 
hipóteses e problemáticas técnicas no intuito de delimitar condutas para a prática clínica.

Por fim, os volumes de seis a nove compreendem os resultados quali e quantitativos 
das mais diversas metodologias de intervenção em saúde: estudos comparativos, ensaios 
clínicos e pré-clínicos, além de ações em políticas públicas na área de saúde coletiva.

Com a intelecção dos tópicos tratados nessa obra, espera-se – tanto quanto possível 
– contribuir no processo de ampliação, fundamentação e fomento da discussão e reflexão 
científica na interface entre propostas, recursos e resultados nas Ciências da Saúde.

Luis Henrique Almeida Castro
Thiago Teixeira Pereira

Fernanda Viana de Carvalho Moreto 
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RESUMO: O divertículo gástrico é uma 
condição rara decorrente de fatores genéticos 
ou adiquiridos. Geralmente é encontrado 
na junção esofagogástrica e trata-se de 
uma patologia geralmente assintomática ou 
com sintomas inespecíficos que simulam 
outras doenças dispépticas; por isso, muitas 
vezes, é diagnosticado a partir de um achado 
endoscópico. A terapia medicamentosa com 
inibidores da bomba protrônica em associação 

a anti-ácidos ou bloqueadores de histamina 
podem aliviar sintomas, mas muitas vezes a 
ressecção cirúrgica é a opção resolutiva, neste 
caso, a via laparoscópica é a mais utilizada.  
PALAVRAS-CHAVE: Diverticulo gástrico

GASTRIC DIVERTICULUM – LITERATURE 

REVIEW

ABSTRACT: Gastric diverticulum is a rare 
condition that is due to genetic or acquired 
factors. It is usually found in the gastroesophageal 
junction and it is a pathology that is usually 
asymptomatic or with nonspecific symptoms 
that simulate other dyspeptic diseases; so it 
is often diagnosed from endoscopic findings. 
Drug therapy with proton pump inhibitors in 
combination with antacids or histamine blockers 
may relieve symptoms, but often surgical 
resection is the operative choice, in which case 
the laparoscopic route is the most commonly 
used.
KEYWORDS: Gastric duverticullum

MÉTODO

 Foram realizadas buscas de artigos 
sobre o tema, em lingua portuguesa e inglesa, 
nas plataformas digitais PubMed, Lilacs, 

http://lattes.cnpq.br/2131571455542290
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Cochrane e Scielo através das palavras-chave: divertículo, divertículo gástrico, endoscopia 
e carcinogênese. Devido a escassez de artigos específicos, não foi definido um período 
específico de tempo.

INTRODUÇÃO

Os divertículos gástricos são uma afecção rara que acomete o sistema gastrointestinal, 
geralmente apresenta-se como um achado radiológico que representa até 0,1% das 
endoscopias digestivas altas. Cerca de 0,043% dos estudos radiológicos encontram o 
divertículo gástrico e ainda 0,0043% das admissões hospitalares por outras causas.

Por definição, divertículos gástricos são formações saciformes que emergem 
da parede do estômago, principalmente a posterior. Anatomicamente, a região 
esofagocardiotuberositária, na parede posterior do fórnix a 2 cm abaixo da junção 
esofagogástrica e a 3 cm da pequena curvatura, é uma  área de menor resistência da 
parede do órgão e o onde se encontram 75% dos divertículos gástricos, os quais podem 
ser classificados como verdadeiros ou congênitos e falsos ou adquiridos. Estes últimos, 
os falsos ou adiquiridos, são ainda subclassificados em de pulsão ou de tração.

Os  classificados como divertículos verdadeiros ou congênitos apresentam todos 
os componentes da parede gástrica e são comumente encontrados em fundo gástrico, 
em estreito contato com a adrenal esquerda. Diferentemente, os classificados como 
divertículso falsos ou adquiridos não possuem a camada muscular e ainda são subdivididos 
em de pulsão e de tração. Os de pulsão surgem quando há hiperpressão intragástrica por 
traumatismo ou presença de corpos estranhos. Os de tração são mais frequentes 
e resultam de repuxamento da parede secundária à sequela de processos inflamatórios 
de órgãos vizinhos. Encontram-se descritos associados a tumores tanto benignos como 
malignos. Podem ainda estar associados à obesidade, tosse crônica e gravidez.

Enquanto os divertículos adquiridos são maiores, os verdadeiros não ultrapassam 
2,5 a 3cm, e são mais incidentes entre a quarta e quinta décadas de vida. 

Desde o último estudo de revisão publicado em 2012, não houveram mudanças 
consideráveis na literatura, provavelmente devido à raridade da patologia.

QUADRO CLÍNICO 

É importante ressaltarmos que a maioria dos quadros de divertículo gástrico são 
assintomáticos. Porém, quando presentes, os sintomas têm se apresentado muito 
inespecíficos, podendo caracterizar quaisquer outras doenças dispépticas. Dentre as 
apresentações encontramos plenitude pós-prandial, desconforto abdominal, vômito e 
outras queixas dispépticas. Sobre fatores de piora, há relatos de que a posição ortostática 
acentua os sintomas.
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O quadro pode ainda cursar com algumas complicações, como por exemplo, 
sangramento do trato gastrointestinal superior, perfuração do divertículo e até herniação 
do mesentério e pâncreas. Vale também ressaltar a possibilidade de transformação 
carcinomatosa dos divertículos, especialmente aqueles que fazem episódios de 
sangramento, como já descrito anteriormente, pela persistência de uma inflamação. O 
processo de reparação envolvido pode induzir à carcinogênese.

FISIOPATOLOGIA

A literatura disponível descreve apenas hipóteses quanto à formação dos 
divertículos. 

Acredita-se que os divertículos congênitos são formados ainda durante a 
embriogênese. Entre a 3ª e 7ª semana gestacional a estrutura fusiforme precursora do 
estômago sofre uma rotação de 90º para adquirir o formato adulto e ao mesmo tempo 
carrega o duodeno, pâncreas e mesentério posterior. O mesentério, por sua vez, se 
funde com a parede posterior do corpo e nesse momento pode ocorrer uma herniação da 
estrutura gástrica, resultando no divertículo verdadeiro.

Os divertículos adquiridos de pulsão têm sido associados a condições clínicas que 
culminam no aumento da pressão intraluminal gástrica como gravidez, tosse crônica 
e obesidade. Já os de tração, mais comum em antro, são comumente descritos como 
resultado de aderências perigástricas secundárias a doenças concomitantes. Por exemplo: 
pancreatite, bypass gástrico para tratamento da obesidade.

Embora transformação maligna de uma lesão diverticular gástrica não seja comum, 
existem dois casos relatados comprovando essa associação. Portanto é importante sempre 
investigar e excluir carcinomatose em casos de sangramento de um divertículo gástrico. A 
base da transformação carcinogênica proposta por Virchow é que o desenvolvimento da 
lesão carcinomatosa se dá em locais de inflamação e reparação, e em meio à transformação 
celular para reparação do tecido, um erro ocorre e o câncer acontece. Sendo a formação 
diverticular acometida por uma inflamação crônica no trato gastrointestinal, essa patologia 
pode ter sua malignização explicada pela base da carcinogênse. A relação entre inflamação 
crônica e transformação carcinomatosa é explicada pelo aumento principalmente de 
citocinas locais que estimulam o crescimento das células transformadas. A inflamação 
crônica pode ainda promover uma instabilidade genômica através da produção de espécies 
reativas ao oxigênio, predispondo a transformação maligna.

Investigação diagnóstica

A grande maioria dos divertículos gástricos apresenta-se como achado diagnóstico, 
principalmente durante a realização de endoscopia digestiva alta. Contudo, dado o risco 
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de complicações que a patologia apresenta, o diagnóstico preciso é indispensável e, 
para isso, utiliza-se como exames confiáveis o estudo radiográfico contrastado do trato 
gastrointestinal superior ou, principalmente, a esofagogastroduodenoscopia ou endoscopia 
digestiva alta, mais especificamente em posição de Trendelemburg.

A tomografia computadorizada é usada como exame complementar para diferenciar 
os divertículos verdadeiros de nódulos da adrenal esquerda, especialmente quando o 
paciente é colocado em posição supina.

MANEJO CLÍNICO

Não existe ainda terapia específica, a prática clínica trabalha com abordagem 
sintomática e seguimento para evitar complicações.

Terapia não cirúrgica

Pacientes sintomáticos podem se beneficiar com dieta branda e uso de inibidores 
de bomba de prótons por algumas semanas. Entretanto, estudos evidenciaram a 
refratariedade dos sintomas após o fim do tratamento e a dificuldade do controle clínico 
mesmo com a associação de antiácido e bloqueadores de receptores 2 de histamina.

Cirurgia

A abordagem pode ser realizada por laparoscopia, comprovadamente segura, ou em 
campo aberto. Ambas com resultados satisfatórios, são indicada quando há:

• Divertículos maiores que 4 cm. Estes, geralmente, não respondem ao tratamento 
clínico e são mais propensos a complicações.

• Sangramentos

• Perfurações

• Malignização

A ressecção diverticular por via laparoscópica é preferível pela maioria dos autores, 
embora existam relatos sobre a dificuldade de localizar o divertículo por essa via. Quando 
utilizada, a técnica de acesso mais descrita é semelhante a proposta para a fundoplicatura 
laparoscópica de Nissen.

CONCLUSÃO

Trata-se de uma patologia rara que deve fazer parte da suspeita diagnóstica 
especialmente nos pacientes com sintomas dispépticos inespecíficos e/ou refratários ao 
tratamento clínico. O diagnóstico pode ser feito através do exame radiológico constrastado  
ou a endoscopia digestiva alta. A tomografia computadorizada é um exame complementar 
útil para realizar o diagnóstico diferencial, principalmente, dos divertículos verdadeiros. 
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A abordagem clínica conta com dieta branda e uso de fármacos inibidores da bomba de 
prótons, anti-ácidos ou bloqueadores de histamina. Já a abordagem cirúrgica é indicada 
para os casos refratários e/ou com risco de complicações o que é mais comum nas 
lesões maiores. Para isto, o reparo laparoscópico é o procedimento seguro mais utilizado 
atualmente.
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