
S94 hematol transfus cell ther. 2 0 2 0;42(S2):S1–S567

were 29% (n = 191/651) and 14% (n = 92/651), respectively. When

stratified by treatment, TE and mortality rates were 31% and

14% for the rituximab group, 32% and 12% for the CS group, 33%

and 38% for the other treatment group, and 22% and 11% for

patients that received no CAD-related treatment, respectively.

Conclusions: Current RW therapies for CAD showed no benefit

in preventing thrombosis or mortality. Newer treatments that

have the potential to address these severe complications are

needed for patients with this condition. Data first presented

at EHA 2020, 11th-21st June 2020.
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IMPLICAÇÃO DO TROMBOEMBOLISMO
VENOSO EM PACIENTES COM CÂNCER:
REVISÃO DE LITERATURA

R.D.N. Benvindo, I.D. Rêgo, G.L.D. Miranda,

M.E.S.O. Araújo

Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, PI,

Brasil

Objetivos: Sintetizar a produção científica acerca do

mecanismo do tromboembolismo venoso e sua implicação

em pacientes com câncer. Material e métodos: Trata-se de

uma pesquisa do tipo revisão de literatura, realizada nas bases

de dados PubMed e Scientific Electronic Library Online (SciELO),

utilizando os descritores “tromboembolismo venoso”AND

“câncer”. Foram definidos como critérios de inclusão: artigos

publicados de 2015 a 2020, em português, inglês e espanhol.

Foram elencados 25 artigos nas bases de dados (PubMed e

SCIELO), e após a análise rigorosa das pesquisas, seleciona-

dos 15 artigos. Resultado: A doença neoplásica associa-se

a um aumento na incidência de eventos tromboembólicos,

apresentando risco de 5-6 vezes maior comparados com a

população geral. Isso acontece, pois, as células neoplási-

cas ativam o mecanismo de coagulação, induzindo estados

de hipercoagubulidade, além das condições associadas que

os pacientes oncológicos são expostos como quimioter-

apia, cirurgias, radioterapias, cateteres venosos centrais e

internações longas que predispõem um maior risco para TEV.

Alguns dos artigos selecionados demonstraram, por exemplo,

que a quimioterapia aumenta esse risco em 6 vezes. Além

disso, o tromboembolismo venoso pode aparecer como uma

implicação frequente da doença oncológica já conhecida ou

pode preceder também ao diagnóstico de câncer, se manifes-

tando como primeiro sinal ou sintoma da doença. Discussão:
O tromboembolismo venoso representa uma condição que

se manifesta como trombose venosa profunda e/ou embolia

pulmonar, esta potencialmente fatal. O câncer é um fator de

risco importante para o TEV uma vez que está presente em

todos os elementos da tríade de Virchow. Entre as aborda-

gens científicas analisadas, um estudo destacou que o repouso

prolongado no leito e a compressão extrínseca dos vasos

sanguíneos pelas massas tumorais podem acarretar estase

venosa. Com relação à lesão endotelial, pode invadir a parede

vascular pelo tumor ou pelo cateter venoso central implan-

tando, ou uma lesão endotelial secundária ao tratamento

quimioterápico, aumentando o fator de von Willebrand. Já

em relação à hipercoagulabilidade, pode promover redução

dos níveis plasmáticos dos inibidores naturais da coagulação:

antitrombina e proteínas C e S, além do aumento do fator tis-

sular, do fibrinogênio e do inibidor da ativação da plasmina,

como também no lançamento de micropartículas derivadas

do tumor, ricas em potentes fatores teciduais prócoagulantes e

citocinas capazes de provocar a ativação endotelial. Associado

a isso, as características do próprio paciente (idade avançada,

gênero, etnia), além das suas comorbidades e fatores rela-

cionados ao tumor (tipo de tumor, estágio e extensão do

câncer) e ao tratamento também estão relacionados ao risco

tromboembólico. Conclusão: A relação entre o mecanismo do

tromboembolismo venoso e o câncer é evidente. Logo, por

se tratar de um evento frequente e de impacto negativo na

sobrevida dos pacientes oncológicos, ao identificar o paciente

mais propenso a desenvolver TEV é importante intervir rapi-

damente, quer seja na profilaxia ou no tratamento de forma

mais eficaz.
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O IMPACTO DAS TROMBOFILIAS
HEREDITÁRIAS NA RECORRÊNCIA DE
EVENTOS TROMBÓTICOS - UMA COORTE
RETROSPECTIVA DO GRANDE ABC PAULISTA

B.F.D.P. Bassetti a, D.M.M. Borducchi a,b, V.A.Q.

Mauad a,b

a Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo

André, SP, Brasil
b Hematologia D’Or ABC, Santo André, SP, Brasil

Objetivo: Definir em coorte retrospectiva índices de

incidência e prevalência da recorrência de eventos trombóti-

cos e o impacto de fatores de risco nos mesmos, em especial

referente a trombofilias. Métodos: Foram coletados dados de

prontuário de 172 pacientes em clínicas privadas do Grande

ABC Paulista vinculadas à Oncologia/Hematologia D’or, acima

de 18 anos, com histórico de episódio trombótico prévio e/ou

a pesquisa de trombofilias hereditárias. Os pacientes foram

divididos em grupos: 0- sem evento trombótico; 1- evento

trombótico em pós-operatório; 2 - evento trombótico por outro

fator de risco transitório; 3- evento sem fator de risco definido;

4 - mais de um evento trombótico. O teste log rank (F) foi usado

para análise de incidências cumulativas nos pacientes com

trombofilia; o teste T student e teste exato de Fisher foram

usados para análises de correlação entre o desfecho e var-

iáveis de risco e de variáveis de distribuição normal e contínua.

Resultados: 30% buscou o hematologista por triagem de trom-

bofilias sem histórico pessoal prévio de evento. Nos pacientes

com histórico, 37,82% apresentaram mais de um evento. O

Odds Ratio de trombofilia em primeiro evento foi de 0,38 (IC

0,16-0,93) e em recorrência de 2,31(IC 0,85-6,25). Dos pacientes

com trombofilias, 30% deles apresentaram história familiar

positiva e OR para recorrência nesse caso de 0,31 (IC 0,06-

1,58). A prevalência de fatores de risco transitórios foi menor

em pacientes com recorrência (Grupo 4). Discussão: O baixo

OR para trombofilia configura uma distorção dado o enorme

número de pacientes encaminhados e acompanhados por
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