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Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Avaliar a frequência da mutação V600E do gene BRAF em pacientes com mais de 65 anos de idade submetidos à
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prognósticos do carcinoma papilífero. Métodos:Métodos:Métodos:Métodos:Métodos: Foram avaliados 85 pacientes com mais de 65 anos de idade submetidos à

tireoidectomia, analisando a mutação BRAF V600E através de reação de PCR-RT realizada após a extração do DNA dos blocos de
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Desde a sua descoberta, as mutações BRAF têm sido
 relatadas em vários tipos de tumores, com frequências

variáveis, sendo as mais prevalentes em melanomas e em
nevus1. Um importante estudo demonstrou mutações BRAF
no câncer da glândula tireóide, com prevalência apenas
inferior à do melanoma2. As mutações BRAF (o gene da
RAF quinase do tipo B) representam as alterações genéti-
cas mais comuns do câncer de tireóide e esta foi a desco-
berta mais notável neste campo de pesquisa, nos últimos
anos3. O descobrimento destas alterações criou inclusive a
oportunidade do desenvolvimento de novas estratégias de
tratamento para o câncer da tireóide4,5. Elas estão presen-
tes entre 23 e 83% dos carcinomas papilíferos e são alta-
mente específicas para este tipo histológico2,6-8. Kimura et
al., em um estudo pioneiro publicado em 2003, demons-
traram que a mutação BRAF ocorre em 32,8% dos carci-
nomas papilíferos, não ocorre em lesões benignas ou
foliculares e, quando presente, não se sobrepõe com ou-
tras mutações de RAS ou de rearranjo do RET/PTC. Estes
fatos apontam a via da MAP quinase como a principal
responsável pela gênese do carcinoma papilífero2.

Este tumor possui algumas variantes histológicas
que também foram estudadas quanto à presença da mu-
tação BRAF. A variante clássica e a variante de células
altas (relacionada com maior agressividade) parecem apre-
sentar maior incidência da mutação BRAF. Já a variante
folicular apresenta tal mutação mais raramente. Os
microcarcinomas (tumores menores que 1,0cm) podem
também apresentá-la, o que confirma a hipótese de que
ela ocorre no início da gênese tumoral do carcinoma
papilífero9.

Quanto ao prognóstico, esta mutação pode apa-
recer precocemente em carcinomas papilíferos pequenos,
mas acredita-se que aqueles com mutações BRAF possu-
em fatores de pior prognóstico como variantes mais agres-
sivas (ex: células altas), extravasamento da tireóide, está-
dio clínico mais avançado, metástases à distância e ainda
podem estar relacionadas com o carcinoma anaplásico.
Estes dados indicam que tumores com este genótipo pos-
suem prognóstico pior6,7,9-11.

Foi demonstrada correlação entre a idade avan-
çada e a presença da mutação BRAF em carcinomas
papilíferos9,12 e baixa frequência em crianças10,13. Atualmen-
te, nenhuma outra associação inequívoca foi estabelecida
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entre o genótipo e alterações clinicopatológicas do carci-
noma papilífero8. Alguns estudos demonstraram correla-
ção entre a mutação BRAF e o estadiamento avançado,
metástases linfonodais, metástases à distância e recorrência
do tumor5,6,9,11,14.

Xing et al. demonstraram que a mutação BRAF
é um fator preditivo independente de recorrência tumoral,
mesmo em pacientes com estádio I e II14. Ademais, as
mutações BRAF também têm sido relacionadas com a bai-
xa captação de iodo-131 no pós-operatório e falha do tra-
tamento na doença recidivada15. Entretanto, Trovisco et
al.12, entre outros8,16,17, não demonstraram associação da
mutação BRAF com pior prognóstico. Fugazzola et al.8,
estudando 260 carcinomas papilíferos, demonstraram as-
sociação com significância estatística entre a mutação BRAF
e idade avançada ao diagnóstico, sem correlação com pior
prognóstico ou pior evolução, em seguimento de 72 meses
de acompanhamento. Ito et al., em 2009, estudaram 631
pacientes com carcinoma papilífero e seguimento médio
de 83 meses, e também falharam em demonstrar pior prog-
nóstico associado com a mutação BRAF17.

Assim, essa mutação representa importante des-
coberta para a pesquisa do câncer da tireoide e é a mais
frequente no carcinoma papilífero. Como não existem es-
tudos com análise multivariada, casuística expressiva e tem-
po de seguimento suficientes, não está claro se a mutação
do BRAF está relacionada ao pior prognóstico, ou apenas
ocorre em indivíduos idosos nos quais outros fatores são
responsáveis por ele13,18,19. Também não existe na literatu-
ra mundial estudo da mutação BRAF específico em idosos.

O objetivo deste estudo foi avaliar a frequência
da mutação V600E do gene BRAF em pacientes com mais
de 65 anos de idade submetidos à tireoidectomia,
correlacionando sua presença ou ausência com as diferen-
tes lesões histológicas, com as variantes e com fatores prog-
nósticos do carcinoma papilífero.

MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS

Foi realizado um estudo retrospectivo entre 1994
e 2009 selecionando todos os pacientes com mais de 65
anos de idade submetidos a qualquer tipo de operação
sobre a glândula tireóide pela Disciplina de Cirurgia de
Cabeça e Pescoço do Departamento de Cirurgia da Facul-
dade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa desta instituição sob o número 116/07.

Foram identificados 104 pacientes com mais de
65 anos de idade e que haviam sido submetidos a algum
tipo de operação sobre a glândula tireoide. Destes, quatro
foram excluídos por apresentarem tumores primários de
outras regiões, como paratireoide, orofaringe e laringe, com
invasão de glândula tireoide. Dos 100 restantes, 15 apre-
sentaram dados incompletos em prontuário ou inexistência
de tecido suficiente em blocos de parafina para a extração

de DNA, sendo então excluídos. Assim, os prontuários de
85 pacientes foram revistos levantando informações do
quadro clínico, procedimento cirúrgico realizado, tipo de
lesão histopatológica e fatores prognósticos. Os dados fo-
ram transcritos para protocolo criado para este fim.

Entre os 85 pacientes, havia 78 do sexo femini-
no. A idade variou entre 65 e 89 anos de idade, com me-
diana de 70 anos. A tireoidectomia total foi realizada em
74% dos pacientes. A reação de PCR-RT realizada após a
extração do DNA dos blocos de parafina conseguiu detec-
tar a ausência ou presença da mutação BRAF V600E em
47 pacientes (55,3%). A mutação BRAF foi considerada
não analisável em 38 pacientes (44,7%).

Nos 47 casos em que a mutação foi analisável,
as doenças encontradas estão descritas na figura 1. Nos 22
casos de carcinoma papilífero, 17 foram analisáveis, ou
seja, 77% da amostra.

Foram realizados cortes histológicos a partir dos
blocos de parafina das peças das tireoidectomias para con-
firmar o diagnóstico e ver se o bloco possuía a lesão a ser
estudada. Foram tomados cuidados para evitar contami-
nação de DNA utilizando-se luvas, navalhas descartáveis e
manipulação dos cortes de tecido com pinça apropriada
para este fim.

Foi realizada a extração de DNA, após a
desparafinização utilizando xylol e etanol. O sucesso da
extração foi confirmado através de espectrofotometria.

Sucedeu-se, então, a realização da PCR-ARMS
(Amplification Refractory Mutation System) em tempo-real
para identificação da mutação do gene BRAF no DNA ex-
traído, utilizando controle positivo (amostra sequenciada,
demonstrando a presença da mutação no gene) e negati-
vo (sangue humano de indivíduo saudável), bem como, de
reação sem a presença de DNA para garantir a ausência
de amplificação inespecífica em cada placa de reação.

Figura 1 Figura 1 Figura 1 Figura 1 Figura 1 - Distribuição dos casos segundo o tipo histológico e
resultado da PCR-RT.

*a coluna resultado representa os casos em que a reação foi analisável.

** n/a: não analisável - Cec: carcinoma epidermóide; ca folicular:
carcinoma folicular; ca indif: carcinoma indiferenciado ou anaplásico;
ca medular: carcinoma medular; ca papilífero: carcinoma papilífero.
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A utilização de equipamento de PCR em tempo-
real (Applied Biosystems, ABI 7500) permite a detecção jun-
to com a amplificação, em tubo fechado, eliminando-se a
etapa pós-PCR. Com isso diminuem-se os riscos de contami-
nação decorrentes da manipulação de produtos amplifica-
dos. Adicionalmente, devido a que a detecção baseia-se na
capacidade de um agente intercalador (SYBR Green) emitir
fluorescência na presença de dupla-fita amplificada, conse-
gue-se maior sensibilidade analítica quando se trata de pro-
dutos de PCR de tamanho inferior a 150bp.

No preparo das reações de PCR-RT, utilizou-se
“solução-mãe” para cada condição estudada (normal ou
mutado) (Figura 2). As temperaturas utilizadas para a PCR
foram: 95oC por 10 minutos (ativação da Taq-polimerase),
seguida de 40 ciclos a 66oC por um minuto (anelamento
dos primers) e 72oC por um minuto. Para garantir a
especificidade da reação e a detecção de um único produ-
to específico na PCR em tempo-real (PCR-RT), adicionou-
se um ciclo de dissociação (desnaturação lenta) para de-
terminação da temperatura de dissociação de cada produ-
to da PCR (Figura 3).

Os primers utilizados foram20:

BRAFwt_s: AGGTGATTTTGGTCTAGCTACAGT;

BRAFmt_s: AGGTGATTTTGGTCTAGCTACAGA; e

BRAF_ASc: TAGTAACTCAGCAGCATCTCAGGGC

Toda reação foi avaliada inicialmente quanto à
curva de amplificação (Figura 3) e, nos casos onde ela ocor-
reu, foi ainda verificada a curva de dissociação para garan-
tir que a temperatura de dissociação (Tm) fosse semelhan-
te entre os casos, com pico único de amplificação.

Nos casos cujo resultado da PCR-RT não foi
analisável, optou-se por repetir todo o método para a mes-
ma amostra, buscando resultados positivos. Nos casos de
carcinoma papilífero e anaplásico, repetiu-se a extração
de DNA e a PCR-RT até três vezes.

Por fim, a presença ou ausência da mutação
BRAF nos casos com resultado analisável foi correlacionada
com as diferentes variantes histológicas presentes (varian-
te clássica, variante folicular e variante de células altas),
assim como, com os diferentes fatores prognósticos do car-
cinoma papilífero (idade, presença de metástase linfonodal,
presença de metástases distantes, presença de tumor
multifocal, presença de extravasamento de cápsula
tireoideana com invasão de estruturas adjacentes, presen-
ça de invasão vascular sanguínea ou linfática e ocorrência
de recidiva local ou regional).

A análise estatística incluiu medidas de tendên-
cia central e dispersão para as variáveis quantitativas e
frequências absolutas e relativas para as variáveis categó-
ricas. Para verificar a associação entre estas variáveis, foi
utilizado o teste exato de Fisher. Para a avaliação da dife-
rença entre as médias das variáveis quantitativas (idade e

tamanho do tumor), segundo o status da mutação, foi usa-
do o teste de Mann-Whitney. Os resultados foram conside-
rados significativos quando p <0,05 (testes bicaudais).

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

Nos 47 casos com resultado analisável, dentre
as diversas lesões histológicas benignas e malignas estuda-
das, não se encontrou um caso sequer da mutação BRAF
em lesões diferentes do carcinoma papilífero (Figura 4).

A frequência da mutação BRAF encontrada, con-
siderando-se apenas os carcinomas papilíferos, foi 41,2%
(sete casos BRAFm entre 17 com resultado analisável). Entre
estes 17 pacientes, a mediana da idade foi 71 anos (mé-
dia: 72,5; desvio-padrão: 6,18) e havia apenas um pacien-
te do sexo masculino. Quanto às variantes histológicas do
carcinoma papilífero, 12 (70,6%) eram da variante clássi-
ca, quatro da folicular (23,5%) e um caso de células altas
(5,9%).

Figura 2 Figura 2 Figura 2 Figura 2 Figura 2 - Componentes da “solução-mãe” utilizada na reação
de PCR.

Figura 3 -Figura 3 -Figura 3 -Figura 3 -Figura 3 - Curva de amplificação do DNA durante PCR-RT de
amostra de carcinoma papilífero.
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A mediana calculada sobre o tamanho do tumor
foi 3,0cm, com média de 3,1cm e desvio-padrão de 2,32.
Quanto aos demais fatores prognósticos, encontrou-se
multicentricidade em oito casos, metástases linfonodais em
seis, metástases distantes em um, extravasamento de cáp-
sula em sete, invasão vascular em dez e recidiva local ou
regional em dois casos.

A correlação entre a mutação BRAF e o sexo
não foi significante, pelo teste exato de Fisher (p=0,412),
assim como, a correlação entre a mutação BRAF e a pre-
sença de invasão vascular (p=1,0), recidiva (p=0,154),
multicentricidade (p=1,0), e extravasamento da cápsula
tireoideana (p=0,058). Neste último fator prognóstico, ob-
servou-se significância estatística próxima ao limite de 5%,
com diferença na porcentagem de extravasamento, segundo
o status da mutação BRAF (71,4% nos casos BRAFm e
28,6% nos casos BRAF-) (Tabela1).

Analisando o grupo de carcinomas papilíferos,
observou-se associação com significância entre a variante
clássica e o status da mutação BRAF (p=0,044) em compa-
ração com as demais variantes histológicas agrupadas (Ta-
bela1).

As variantes tamanho do tumor e idade foram
analisadas pelo teste de Mann-Whitney não sendo encon-
trada associação com significância estatística, com níveis
de significância estatística de 0,8066 e 0,1052, respectiva-
mente.

Entretanto, a média e a mediana da idade do
grupo de pacientes com a mutação BRAF foi 75,3 e 74
anos, respectivamente. Já no grupo de pacientes com car-
cinoma papilífero e ausência da mutação estudada, a média
foi 70,6 e a mediana de 70 anos.

Em suma, estudando apenas indivíduos idosos,
encontrou-se a presença da mutação BRAF V600E apenas
em casos de carcinomas papilíferos. Entre 17 pacientes
com esta lesão, sete apresentaram a mutação (41,2%).
Entre 47 pacientes em que se obteve resultado analisável -
17 carcinomas papilíferos, quatro outros tipos de tumores
malignos e 26 lesões histológicas benignas-, nenhum outro
tipo de lesão histológica apresentou a mutação. Analisan-
do os fatores prognósticos do carcinoma papilífero, encon-
trou-se tendência estatística de associação entre o
extravasamento e a presença da mutação BRAF, além de
demonstrar associação com significância estatística entre
a variante clássica do carcinoma papilífero e a presença da
mutação BRAF.

DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO

A mutação pontual do BRAF tem sido bastante
estudada mundialmente, com papel fundamental na gê-
nese tumoral do câncer colorretal, melanoma e carcinoma
papilífero de tireóide4. Embora muitos autores tenham de-
monstrado técnicas de extração de DNA a partir de tecido
parafinizado, na instituição dos autores outras tentativas já
haviam sido feitas com este fim, sem sucesso. Tal dificul-

Figura 4 -Figura 4 -Figura 4 -Figura 4 -Figura 4 - Distribuição dos casos com resultado analisável, se-
gundo o tipo histológico e resultado da PCR-RT quan-
to à presença ou ausência da mutação BRAF.

*BRAF-: ausência da mutação BRAF; BRAFm: presença da mutação
BRAF.

Cec: carcinoma epidermóide; ca folicular: carcinoma folicular; ca indif:
carcinoma indiferenciado ou anaplásico; ca medular: carcinoma me-
dular; ca papilífero: carcinoma papilífero.

Tabela 1 -Tabela 1 -Tabela 1 -Tabela 1 -Tabela 1 - Distribuição dos fatores prognósticos avaliados de acordo com a presença ou ausência da mutação BRAF.

Fatores prognósticosFatores prognósticosFatores prognósticosFatores prognósticosFatores prognósticos  BRAFm BRAFm BRAFm BRAFm BRAFm %%%%% BRAF-BRAF-BRAF-BRAF-BRAF- %%%%% PPPPP

n=7 n=10
Gênero masc 1 14,3 0 0,0 0,412

fem 6 85,7 10 100,0
Invasão vascular 4 57,1 6 60,0 1,0
Recidiva 2 28,6 0 0,0 0,154
Multicentricidade 3 42,9 5 50,0 1,0
Extravasamento 5 71,4 2 20,0 0,058
Variante clássica   7 100,0 5 50,0 0,044

Observa-se significância estatística da associação da presença da mutação com a variante clássica e a tendência de associação entre ela e o
extravasamento.
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dade era atribuída a formolização da peça e provável dano
ao DNA. Finalmente, utilizando um protocolo simples de
desparafinização e extração de DNA, conseguiu-se esta-
belecer rotina para o desenvolvimento deste estudo. Desta
forma, abriu-se grande campo de pesquisa, minimizando
a dependência de tecido fresco e bancos de tumores.

Houve dificuldades na extração de DNA de al-
gumas amostras, sem qualquer correlação com a idade
delas ou de seu lote. Alguns casos apresentaram PCR não
analisável, sendo impossível dizer se a mutação em ques-
tão estava ou não presente, reduzindo a casuística e cau-
sando maior gasto de material, uma vez que todo o pro-
cesso metodológico foi repetido.

Inicialmente este estudo foi desenvolvido para
verificar a presença da mutação do BRAF em indivíduos
idosos submetidos à tireoidectomia por lesões benignas e
malignas. Estes resultados iniciais demonstraram a ausên-
cia desta mutação em lesões benignas e em lesões malig-
nas diferentes do carcinoma papilífero, mesmo em indiví-
duos idosos, o que é corroborado pela literatura2,6-8. Xu et
al., em 2003, também descreveram a presença da muta-
ção BRAF em carcinomas papilíferos e sua ausência em
bócios e lesões foliculares21.

Optou-se em pesquisar somente os casos de in-
teresse, ou seja, carcinomas papilíferos e carcinomas
anaplásicos que poderiam ter sua origem em carcinomas
papilíferos. Isso explica o maior número de casos em que
se teve resultado dentre os carcinomas papilíferos, quando
comparados ao grupo de bócios.

A mutação BRAF está ausente em lesões benig-
nas -bócio coloide e tireoidite de Hashimoto-, assim como
em lesões malignas diferentes do carcinoma papilífero -
carcinoma folicular-, em idosos. Aqueles carcinomas
anaplásicos oriundos de carcinomas papilíferos podem con-
ter a mutação22, embora neste estudo, analisou-se apenas
um caso de carcinoma anaplásico que não a apresentava.

Oler e Cerutti estudaram 120 casos de carcino-
ma papilífero, dos quais 48% apresentaram a mutação
BRAF23. Fugazzola et al., na introdução de seu estudo, cita
que a prevalência mundial da mutação BRAF em carcino-
mas papilíferos gira em torno dos 40% (858 de 2174 casos
estudados)8. Os mesmos autores, em estudo multicêntrico
italiano, estudaram 260 carcinomas papilíferos e encontra-
ram a mutação BRAF em 38% deles8. Araújo et al., em
2009, demonstraram incidência de 28,1% em carcinomas
papilíferos24. Este estudo demonstra frequência um pouco
acima do relatado (41,2%), o que é facilmente justificá-
vel, tendo em vista a população estudada.

A mutação BRAF também está associada à car-
cinomas papilíferos localmente invasivos, assim como, aos
carcinomas papilíferos que apresentam extravasamento de
cápsula19,25, ou mesmo à lesões não encapsuladas. Nesta
casuística, encontrou-se tendência de associação com
significância entre o extravasamento e a mutação BRAF
(p=0,058), o que pode conferir à mutação BRAF significa-
do prognóstico.

Lupi et al.11 estudaram 500 pacientes com carci-
nomas papilíferos de tireoide (230 microcarcinomas, 82
variantes clássicas, 114 variantes foliculares, 40 variantes
de células altas e 34 de demais variantes). A frequência da
mutação BRAF foi 43,8%, sendo mais alta na variante de
células altas (80%) e na variante clássica (68,3%), e mais
baixa na variante folicular (18,8%). Entre o grupo de
microcarcinomas, a frequência foi 39,4%. Neste estudo,
também demonstrou-se alta frequência da mutação BRAF
nos carcinomas papilíferos da variante clássica (58,3%),
com associação estatística entre elas. Ainda nesta série,
não houve relação com significância estatística entre a ida-
de, o sexo e a presença da mutação na análise univariada,
mas houve associação estatística da mutação com invasão
extratireoideana, multicentricidade, metástases linfáticas,
estádio III versus estádio I e II, e ausência de cápsula tumoral.
Já na análise multivariada, apenas a presença de cápsula
tumoral estava associada à ausência da mutação BRAF,
que, neste aspecto, sugere melhor prognóstico. Apesar da
pequena casuística deste estudo, conseguiu-se demonstrar
tendência de associação entre o extravasamento tireoideano
e a presença da mutação BRAF, o que pode traduzir pior
prognóstico.

Embora a mutação BRAF seja a anormalidade
genética mais comum no carcinoma papilífero de tireoide,
o seu significado prognóstico em longo prazo ainda não
está bem estabelecido. Estudos contraditórios têm sido
publicados, provavelmente pela heterogeneidade do car-
cinoma papilífero ao redor do mundo e diferentes fenótipos
que se sobrepõem devido à alterações genéticas diferen-
tes18,26.

A associação entre a variante clássica do carci-
noma papilífero e a mutação BRAF já havia sido demons-
trada9,12,27,28. Neste estudo, encontrou-se associação com
significância entre a presença da mutação BRAF e a vari-
ante clássica do carcinoma papilífero. Mas, devido ao pe-
queno número de casos analisados, não se encontrou as-
sociação estatística entre os demais fatores prognósticos e
o status da mutação BRAF. A associação entre a variante
clássica do carcinoma papilífero e a mutação BRAF, com
um fenótipo mais agressivo devido à menor expressão de
genes metabolizadores de iodo, sugere a detecção da
mutação BRAF como fator prognóstico, e auxiliar na esco-
lha terapêutica em pacientes com carcinoma papilífero23.

Acredita-se que os carcinomas papilíferos com a
mutação BRAF podem apresentar menor captação de iodo
no pós-operatório, o que traduz fenótipo mais agressivo e
maior chance de recorrência15,29,30, apontando que, nesses
casos, ao menos o seguimento clínico deve ser rigoroso.

Elisei et al., publicaram a primeira série de casos
com seguimento consistente para sugerir que a mutação
BRAF está associada a pior prognóstico e parece ser fator
independente da idade25. Em 102 pacientes com carcino-
ma papilífero e seguimento médio de 15 anos, a frequência
da mutação foi 37,3%, mas se apresentou maior nos paci-
entes com mais de 60 anos de idade, o que corrobora os



6

Rev. Col. Bras. Cir. 2012; 39(1): 000-000

Ber te l l iBe r te l l iBe r te l l iBe r te l l iBe r te l l i
Mutação BRAF em pacientes idosos submetidos à tireoidectomia

dados encontrados neste estudo. Demonstraram ainda,
associação da mutação com estádios mais avançados, in-
vasão vascular, e prognóstico pior25. Apesar de ter-se estu-
dado apenas indivíduos com mais de 65 anos de idade,
sabe-se que, quanto maior a idade, pior o prognóstico do
carcinoma papilífero, o que motivou estudar a associação
da idade com a mutação BRAF que os pacientes BRAFm
possuíam com idade mais avançada.

Assim, pode se dizer que, mesmo em indivíduos
idosos, a mutação BRAF foi encontrada apenas em carci-
nomas papilíferos, com frequência de 41,2%. Demonstrou-
se ainda a associação entre a variante clássica do carcino-
ma papilífero e a presença da mutação BRAF, mesmo em
uma pequena casuística de pacientes idosos. Encontrou-se
ainda, tendência estatística de associação entre o
extravasamento tireoideano e a presença da mutação BRAF,
além de maior mediana de idade neste grupo, sem
significância estatística.

Entretanto, estes resultados não permitem con-
cluir que a presença da mutação BRAF está associada com

pior prognóstico, tendo em vista a pequena casuística es-
tudada, e, mesmo porque, não interessou neste estudo o
tempo de seguimento e a sobrevida destes pacientes.

Talvez, estes sejam objetivos para a continuida-
de deste estudo com aumento da casuística, envolvimento
de outras instituições e seguimento clínico prolongado, ten-
tando-se definir o valor prognóstico da mutação BRAF no
carcinoma papilífero de tireoide.

Em conclusão, a mutação BRAF nos pacientes
idosos também é exclusiva do carcinoma papilífero e tem
frequência expressiva. Além disso, está relacionada à vari-
ante clássica e, possivelmente, ao extravasamento
tireoideano.
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ObjectiveObjectiveObjectiveObjectiveObjective: To evaluate the frequency of the BRAF V600E mutation in patients over 65 years of age undergoing thyroidectomy,
correlating its presence or absence with the different histologic lesions, their variants and with prognostic factors of papillary
carcinoma. MethodsMethodsMethodsMethodsMethods: We evaluated 85 patients over 65 years of age who underwent thyroidectomy, analyzing the BRAF V600E
mutation by RT-PCR performed after DNA extraction from the paraffin blocks. ResultsResultsResultsResultsResults: The study detected the presence or
absence of BRAF V600E mutation in 47 patients (55.3%). Among the 17 papillary carcinomas studied, seven had the mutation
(41.2%). There was a statistical association between the presence of this mutation and the classic variant of papillary carcinoma, and
a trend of association with thyroid extravasation. ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion: BRAF mutation in the elderly is also exclusive of papillary carcinoma
and is often significant. Furthermore, it is related to the classic variant and possibly to thyroid extravasation.
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