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INFORMAÇÃO SOBRE O ARTIGO R E S U M O

O crescimento linear é um dos marcadores mais importantes da saúde em geral e do estádio nutricio-
nal. Existem diversos fatores implicados no crescimento. Dentre os fatores hormonais, a hormona de 
crescimento, produzida na hipófise anterior, assume um papel preponderante. Em 1958 é utilizada 
pela primeira vez a hormona de crescimento humana purificada extraída de cadáveres. Entre 1963 
e 1985, devido à escassez dos recursos, a hormona de crescimento humana foi utilizada para tratar 
apenas doentes com défices mais graves, por via intramuscular 2 a 3 vezes por semana. Em 1985, 
após a identificação da sequência de DNA que codifica para a hormona de crescimento humana, 
inicia-se uma nova era com a aprovação pela Food and Drug Administration da primeira hormona de 
crescimento humana recombinante para tratamento do défice de hormona de crescimento na criança. 
Entre 1993 e 2007 foram-se associando outras indicações como Insuficiência renal crónica, síndro-
me de Turner, deficiência de hormona de crescimento no adulto, síndrome de Prader Willi, pequeno 
para a idade gestacional, baixa estatura idiopática, haploinsuficiência do gene SHOX e síndrome 
de Noonan. Durante 35 anos foi utilizada a hormona de crescimento humana recombinante por via 
subcutânea com uma administração diária. São vários os dados que comprovam a sua eficácia e a 
sua segurança. A sua eficácia é dependente de um diagnóstico correto, do uso da dose adequada à 
patologia e da adesão à terapêutica.
 Por ser uma terapêutica diária e injetável, o cumprimento terapêutico e a obtenção de bons resulta-
dos auxológicos por vezes são deficitários. Assim surgiu a necessidade de desenvolver uma hormona 
de crescimento recombinante de longa ação, com administrações menos frequentes, mas com perfil 
de eficácia e segurança semelhantes. 
Os autores descrevem as várias hormonas de crescimento de longa ação que foram sendo desenvol-
vidas, algumas delas já disponíveis para uso em Portugal. 
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A B S T R A C T

Linear growth is one of the most important markers of general health and nutritional status. There are 
several factors involved in growth. Among the hormonal factors, growth hormone, produced in the 
anterior pituitary gland, plays a dominant role. In 1958, purified human growth hormone was used 
for the first time. Between 1963 and 1985, due to scarcity of resources, human growth hormone was 
used to treat only patients with more severe disabilities, intramuscularly 2 to 3 times a week. In 1985, 
after the identification of the DNA sequence that codifies human growth hormone, a new era began 
with the approval by the Food and Drug Administration of the first recombinant human growth 
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Introdução

O crescimento normal corresponde à progressão da estatura, 
peso e perímetro cefálico de acordo com as referências padroniza-
das para uma determinação população. Em Portugal, em 2013,1 fo-
ram adotadas as curvas da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Estas curvas foram baseadas na informação obtida de um estudo 
multicêntrico que incluiu dados de uma população de 8440 lac-
tentes sob aleitamento materno e crianças jovens provenientes de 
6 países (Brasil, Gana, Índia, Noruega, Omã e Estados Unidos da 
América). Esta população foi escolhida de forma a refletir o cres-
cimento de crianças a viverem sob condições ambientais ótimas.2

A progressão do crescimento deve ser sempre interpretada no 
contexto do potencial genético da criança3 e para o efeito é funda-
mental a avaliação da estatura da mãe e do pai para o cálculo da 
estatura alvo familiar. No sexo feminino, é calculada subtraindo 
13 à soma da altura da mãe e pai dividindo por dois e no sexo 
masculino é calculada somando 13. As crianças atingem na idade 
adulta a estatura alvo familiar +/- 8,5 cm.4

O crescimento linear é um marcador muito sensível da saúde 
geral e do estádio nutricional da criança. Existem vários fatores 
implicados no crescimento somático e na maturação biológica que 
atuam quer independente quer concomitantemente de forma a mo-
dificar o património genético. Estão incluídos fatores genéticos, 
nutricionais, hormonais e psicossociais.

A baixa estatura é definida por uma estatura igual ou inferior a 
-2 SDS (Standard Deviation Score) para a idade e sexo.

Uma meta análise, publicada em 2021, que englobou vários 
estudos sugere que os adultos e as crianças com baixa estatura ex-
perienciam pior qualidade de vida comparativamente com aqueles 
que têm uma estatura normal. As evidências também sugerem um 
aumento do stress nos cuidadores de crianças com baixa estatura em 
comparação com os cuidadores de crianças com estatura normal.5

Hormona de Crescimento

A hormona de crescimento (HC) é um dos fatores hormonais 
que mais influencia o crescimento somático. É produzida pelas 
células somatotróficas da hipófise anterior. A sua produção inicia-
-se na vida fetal precoce e continua ao longo da vida, mesmo após 
a finalização do crescimento. A sua secreção é estimulada pela 
GHRH (growth hormone – releasing hormone), pela grelina (sin-
tetizada no estômago e importante regulador nutricional), pelos 
estrogénios, dopamina, agonistas a-adrenérgicos e antagonistas 
β-adrenérgicos e é inibida pela somatostatina, pelo insulin growth 
factor-1 (IGF-1) e pelos glucocorticóides.6 A sua secreção tam-
bém é influenciada por fatores nutricionais.7

É produzida de forma pulsátil com níveis indetetáveis entre 
pulsos de maior secreção. O seu pico máximo diário ocorre cerca 

de 1 hora após o início do sono.6

A HC estimula o crescimento linear na criança, atuando di-
retamente na placa epifisária de crescimento dos ossos longos 
e atuando indiretamente através da estimulação da produção de 
IGF-1 a nível hepático. O IGF-1 circulante atua diretamente nas 
placas de crescimento. A HC tem ainda um papel importante no 
aumento da massa óssea, otimizando o seu pico na idade adulta. 
Em particular no adulto, tem efeitos metabólicos relevantes como 
o aumento da lipólise e da oxidação lipídica, a estimulação da sín-
tese proteica, a estimulação da retenção de fósforo, água e sódio, 
e antagonizando a ação da insulina.8

Hormona de Crescimento: Passado

A investigação relativa à função da hipófise e da HC come-
çou com a observação clínica e descrição anatómica de pessoas 
com gigantismo e adultos com manifestações acromegálicas. Em 
1884, Fritsche descreveu em grande detalhe o caso clínico de um 
homem de 44 anos que desenvolveu manifestações de acrome-
galia e cuja observação pós-morte revelou uma hipófise aumen-
tada.9 Mais tarde Babinski e Fröhlich através do reconhecimento 
da associação de baixa estatura e obesidade causada por tumores 
da região hipotálamo-hipófise, sugerem que a hipófise tem outros 
efeitos para além de promover o crescimento.10,11 Em 1921, Evans 
e Long, na Universidade de São Francisco – Califórnia, demons-
traram o efeito promotor do crescimento de extratos bovinos de 
hipófise anterior em ratos.12 Li, um químico do grupo de Evans, 
isola a HC hipofisária bovina e humana e descreve a sua estrutura 
primária – uma proteína com 191 aminoácidos com duas ligações 
sulfídicas.13,14

Entre 1940 e 1950, a HC de diferentes espécies foi purificada 
e testada em animais e humanos. Em 1958, Raben e Beck deram 
início a uma nova era ao utilizarem pela primeira vez a HC humana 
purificada.15 Entre 1963 e 1985 foram comercializadas preparações 
de HC humana obtidas a partir de glândulas congeladas utilizando 
técnicas de isolamento. Devido à escassez da hormona, os pacientes 
tratados nesta era tinham idade ≥ 10 anos, baixa estatura acentuada 
(< -4 SDS) e geralmente associada a outros défices hipofisários.16.17 
A hormona humana era administrada por via intramuscular 2 a 3 
vezes por semana. Em 1983 provou-se a supremacia da eficácia da 
administração subcutânea diária da HC humana relativamente à ad-
ministração intramuscular 2-3 x/semana.18

Em 1979, a tecnologia recombinante permitiu identificar a se-
quência de DNA que codifica para a HC humana.19

Em 1985, a primeira HC humana recombinante (HChr) produ-
zida a partir de E. Coli foi aprovada pela Food and Drug Adminis-
tration (FDA), nos Estados Unidos da América, para tratamento 
do défice de HC na criança.

Posteriormente, foram efetuados vários ensaios clínicos alea-

hormone for the treatment of growth hormone deficit in children. Between 1993 and 2007, other 
indications were associated, such as chronic renal failure, turner syndrome, growth hormone defi-
ciency in adults, Prader Willi syndrome, small for gestational age, idiopathic short stature, SHOX 
gene haploinsufficiency and Noonan syndrome. For 35 years, recombinant human growth hormone 
was used subcutaneously with daily administration. Several data prove its effectiveness and safety. 
Its effectiveness depends on a correct diagnosis, the use of the appropriate dose for the pathology 
and adherence to therapy.
 As it is a daily and injectable therapy, therapeutic compliance, and achievement of good auxological 
results are sometimes deficient. It became necessary to develop a long-acting recombinant growth 
hormone, with less frequent administrations, but with an identical efficiency and safety profile.
The authors describe several long-acting growth hormones that have been developed and some of 
them are already available for use in Portugal.
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torizados e controlados que avaliaram o potencial efeito da HChr 
a melhorar o crescimento de crianças com baixa estatura cuja pa-
togénese é ainda desconhecida e provavelmente não relacionada 
com o eixo HC-IGF-1, como a síndrome de Turner, o pequeno 
para a idade gestacional, a baixa estatura idiopática e a haploinsu-
ficiência do gene SHOX. Estes estudos evidenciaram o efeito da 
HC na aceleração da velocidade de crescimento (VC) nos primei-
ros anos de tratamento com um ganho final de estatura na idade 
adulta de cerca 1 SDS (6-7 cm).20,21 Noutras patologias em que as 
alterações do eixo HC-IGF-1 parecem ter um papel importante na 
afetação do crescimento, como a insuficiência renal crónica, sín-
drome de Prader-Willi e síndrome de Noonan, os estudos eviden-
ciaram uma resposta positiva da HC ao nível do crescimento.22-24

Consequentemente entre 1993 e 2007 foram-se associando 
outras indicações para a terapêutica com HC (Tabela 1) nomeada-
mente a insuficiência renal crónica, a síndrome de Turner, a defi-
ciência de HC no adulto, a síndrome de Prader-Willi, o pequeno 
para a idade gestacional, a baixa estatura idiopática, a haploinsu-
ficiência do gene SHOX e a síndrome de Noonan.

Em Portugal, em 1992, foi constituída a Comissão Nacional 
de Normalização da Hormona de Crescimento (CNNHC), por 
despacho no Diário da República, à semelhança das existentes em 
outros países europeus. Nesse mesmo ano é aprovada a terapêuti-
ca nas crianças com deficiência de HC e com síndrome de Turner. 
Em 2000 é aprovada a indicação na insuficiência renal crónica e 
em 2010 associam-se outras indicações como o pequeno para a 
idade gestacional, a síndrome de Prader-Willi e deficiência de HC 
no adulto de instalação na infância. Em 2018 a CNNHC é integra-
da no INFARMED e surgem outras aprovações como a mutação 
do gene SHOX e a deficiência de HC no adulto.25

Durante 35 anos utilizou-se a HChr de administração subcu-
tânea diária (1x/dia). Apesar dos esquemas terapêuticos com HC 
recomendados em todo o mundo não serem fisiológicos, existem 
muitos dados que comprovam a sua segurança e eficácia em promo-
ver o crescimento linear, sem efeitos laterais adversos significativos 
e com excelentes efeitos metabólicos em crianças e em adultos.26

Hormona de Crescimento: Presente

A eficácia da terapêutica com HChr é dependente de um diag-
nóstico correto, do uso de dose apropriada e da adesão e cumpri-
mento terapêutico.

A baixa adesão à terapêutica com HC recombinante reduz a 
sua eficácia em crianças e adolescentes, e publicações recentes su-
gerem que apenas 30% dos doentes demonstram uma boa adesão 
(falhas < 1 dose por semana).27-35

McNamara e seus colaboradores aplicaram um questionário 
a crianças e seus cuidadores, adolescentes e adultos com défice 
de hormona de crescimento sob terapêutica subcutânea diária. O 
questionário teve por objetivo avaliar as preferências dos doentes 
e seus cuidadores relativamente à frequência de administração e 
tipo de dispositivos a utilizar para a administração. Constatou-se 
uma franca preferência por administrações menos frequentes.36

Assim surgiu a necessidade de desenvolver uma HC recombi-
nante de longa ação, de forma a diminuir os inconvenientes das in-
jeções diárias e que permitisse otimizar o cumprimento terapêutico.

Os mecanismos subjacentes ao prolongamento da ação da hor-
mona estão representados na Fig. 1 e podem ser classificados em 
dois grupos abrangentes: (1) formulações que promovem a reten-
ção da molécula da HC, modificada ou não, a nível subcutâneo 
e permitem a sua libertação lenta e gradual na circulação; ou (2) 
formulações que promovem a rápida absorção subcutânea da HC, 
no entanto aumentam o tempo de semivida, através da modifica-
ção da proteína (por exemplo através da ligação à albumina) ou 
combinando a HC não modificada a uma tecnologia de prolon-
gamento do tempo de semivida.26,37,41,42 Ao longo dos anos foram 
desenvolvidas várias formulações de HC de longa ação.

O indicador que tem sido utilizado para avaliar a eficácia da 
terapêutica com HC de longa ação e que é facilmente mensurável é 
o crescimento linear (velocidade de crescimento e variação do SDS 
da estatura), sendo a resposta durante o 1º ano a mais importante.

Formulações Depot/Microesferas 

Múltiplas preparações usando microesferas feitas com dife-
rentes componentes e concentrações de zinco foram desenvolvi-
das. A dificuldade em manter a integridade e a bioatividade limi-
taram algumas tentativas.37

Em 1979, Lippe e os seus colaboradores estudaram a utilização 
de uma formulação depot de HC, sob a forma de um gel intramus-
cular, administrado duas vezes por semana, em 15 crianças com 
défice de HC. Apesar dos bons resultados obtidos no 1º ano de tra-
tamento, verificou-se uma redução da VC a partir do segundo ano, 
que se manteve mesmo após ajuste da dose em função do peso.26,38

A empresa Genentech desenvolveu em 1999 a Nutropin Depot®, 
uma HC recombinante encapsulada em microesferas biodegradá-
veis, que resultava numa libertação sustentada da mesma durante 4 
semanas. Obtiveram-se bons resultados, com aumento significativo 
da VC, sem maturação esquelética excessiva e sem efeitos adversos 
graves.26,38 No entanto, a injeção era muito dolorosa, eram neces-
sárias múltiplas injeções se o volume a administrar fosse ≥ 1 mL e 
observaram-se reações adversas nos locais de administração (dor, 
eritema, nódulos e atrofia). Estes factos associados a dificuldades 
na produção, fez com que o produto fosse descontinuado em 2004.26

Um protótipo de uma HC de longa ação foi criado pela LG Life 
Sciences em 2014 e aprovado pela European Medicines Agency 
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Figura 1. Mecanismos de prolongamento do tempo de semi-vida da HC.

[1] Formulações depot/microesferas; [2] Formulações PEGiladas; [3] Formu-
lações pró-fármaco; [4] Formulações com ligação à albumina; [5] Formula-
ções com proteínas de fusão.

Tabela 1. Ano e indicações da aprovação da HChr por região, ao longo dos anos.
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(EMA) em 2016.26 O esquema de uma administração semanal na 
dose de 0,7 mg/kg revelou-se seguro e eficaz na promoção do 
crescimento linear, com resultados não inferiores à HC diária na 
dose de 0,37 mg/kg/semana40 mas foi apenas comercializada na 
Coreia do Sul.26

Formulações PEGiladas 

O polietilenoglicol (PEG) é um polímero hidrofílico, com bai-
xa imunogenicidade, usado para modificar proteínas e peptídeos 
terapêuticos: aumenta a solubilidade, diminui a toxicidade e au-
menta o peso molecular. A PEGilação prolonga in vivo o tempo 
médio de circulação da HC, através da capacidade de aumentar o 
período de absorção e conferindo proteção contra a proteólise.26,37

A Jintrolong® (Gene Sciences) é uma hormona de crescimento 
irreversivelmente PEGilada, de administração semanal, aprovada 
para uso na China,26 que na dose de 0,2 mg/kg/semana durante 25 
semanas revelou segurança e eficácia não-inferior à HChr diária42. 
Verificou-se uma influência negativa na homeostase da glicose, 
estando recomendada uma maior vigilância e monitorização.43 O 
uso desta formulação foi descontinuado na Europa, após um pare-
cer desfavorável da EMA sobre a utilização de produtos farmaco-
lógicos PEGilados em idade pediátrica.42

Formulações Pró-Fármaco

Consiste na ligação reversível de HChr a um transportador de 
longa ação para formar um pró-fármaco, que irá libertar a hormo-
na durante um período definido.26,37

A lonapegsomatropina (Skytrofa®, Ascendis Pharma) con-
siste em somatropina conjugada transitoriamente com um trans-
portador metoxipolietileno glicol (mPEG) através de um ligante 
TransCon patenteado, de administração semanal, aprovada para o 
tratamento do défice de HC em crianças, pela FDA em 2021 e pela 
EMA em janeiro de 2022, neste último caso a partir dos 3 anos de 
idade ou peso ≥ 11,5 kg. O transportador mPEG reduz a excreção 
renal e a clearance mediada pelo recetor do fármaco, aumentando 
o tempo de semivida, que é de aproximadamente 25 horas, com-
parado com 3 horas da somatropina diária.26,41 A aprovação desta 
formulação foi baseada num ensaio clínico de fase 3,40 em que 161 
crianças pré-puberes, sem tratamento prévio com HC, com défice 
de HC, foram aleatorizadas 2:1 para receber lonapegsomatropina 
0,24 mg/kg/semana ou a dose equivalente de somatropina admi-
nistrada diariamente (0,034 mg/kg/dia). Foi avaliada a VC após 
52 semanas de tratamento e a variação do SDS da altura. A VC foi 
de 11,2 cm/ano com a HC de longa ação e de 10,13 cm/ano com 
a HC de administração diária, demonstrado não-inferioridade. O 
delta SDS de altura foi de +1,1 com a lonapegsomatropina e +0,96 
com a somatropina. Não se verificou um aumento de eventos ad-
versos, imunogenicidade, complicações metabólicas ou reações 
nos locais de injeção, quando comparado com a somatropina di-
ária.41 É o primeiro tratamento semanal aprovado pela FDA para 
défice de HC em idade pediátrica.

Formulações com Ligação à Albumina 

Um método de prolongar o tempo de semivida dos fármacos 
é aumentar a sua afinidade a uma proteína sérica comum como a 
albumina.37

O somapacitano (Sogroya®, NovoNordisk) consiste em 191 
aminoácidos semelhantes à HC humana endógena, com uma subs-
tituição na cadeia principal de aminoácidos à qual foi anexada 

uma fração ligada à albumina. A fração ligada à albumina (cadeia 
lateral) consiste numa fração de ácidos gordos e um espaçador 
hidrofílico anexado à posição 101 da proteína.

Miller et al43 publicaram recentemente os resultados do ensaio 
clínico de fase 3, REAL4, um estudo aleatorizado, multinacional, 
aberto, com um grupo controlo simultâneo. Foram incluídas 200 
crianças pré-púberes, sem tratamento prévio com HC, com défice 
de HC, as quais foram aleatorizadas 2:1 para receberem somapa-
citano (0,16 mg/kg/semana) ou HC diária (0,034 mg/kg/dia), via 
subcutânea. A VC foi de 11,2 cm/ano com somapacitano e de 11,7 
cm/ano com a HC diária, confirmando não-inferioridade. A varia-
ção do SDS da VC, SDS de altura, idade óssea e SDS IGF-1 entre 
o início e semana 52 de tratamento foi semelhante nos 2 grupos. O 
perfil de segurança foi semelhante nas duas formulações.

Na criança com défice de HC o somapacitano está aprovado 
pela FDA desde 2022 e pela EMA desde maio de 2023. Neste mo-
mento estão a decorrer ensaios clínicos multinacionais, aleatoriza-
dos e controlados com o uso de somapacitano noutras indicações, 
como a síndrome de Turner, a baixa estatura idiopática, o pequeno 
para a idade gestacional e a síndrome de Noonan.

Em adultos, o somapacitano foi a 1ª HC de longa ação aprova-
da para o tratamento do défice de HC nos Estados Unidos, Europa 
e Japão.47

Formulações com Proteínas de Fusão

As proteínas de fusão prolongam a semivida e reduzem a cle-
arance da HChr, podendo aumentar o peso molecular relacionado 
com a distribuição nos tecidos. Foram desenvolvidas proteínas de 
fusão com a albumina, fragmentos de imunoglobulinas customi-
zados, o peptídeo C terminal (CTP) da cadeia da gonadotrofina 
coriónica humana, entre outros.37

O somatrogon (Ngenla®, Pfizer) é uma glicoproteína compos-
ta pela sequência de aminoácidos da HC humana com três cópias 
do CTP, com peso de 47,5 kDa. A glicosilação e os domínios CTP 
são responsáveis pelo prolongamento da semivida do somatrogon, 
permitindo uma posologia semanal.

Foi efetuado um estudo aleatorizado multicêntrico, em regime 
aberto e controlado de fase 3, em que os pacientes foram aleatori-
zados 1:1 para efetuarem terapêutica com somatrogon (0,66 mg/
kg/semana) ou somatropina 1x/dia (0,24 mg/kg/semana) duran-
te 12 meses. Foram incluídas 224 crianças com défice de HC. O 
objetivo primário foi a avaliação da VC ao fim de 12 meses. A 
VC foi de 10,10 cm e de 9,78 cm/ano respetivamente, no grupo 
do somatrogon e no grupo da somatropina. Ambas as terapêuticas 
foram bem toleradas, com uma percentagem similar de eventos 
adversos ligeiros a moderados (somatogron: 78,9%, somatropina: 
79,1%). Os autores concluem que a eficácia do somatrogon de 
administração semanal não foi inferior à somatropina diária, e que 
apresentam perfis semelhantes de segurança e tolerabilidade.48

O somatrogon está aprovado para uso na criança com défice 
de HC pela EMA desde fevereiro de 2022 e pela FDA desde junho 
2023 e é a primeira HC de longa ação aprovada em Portugal, em 
crianças a partir dos 3 anos de idade.

Estão a ser desenhados ensaios clínicos multinacionais com 
somatrogon noutras indicações e já começaram também a ser pu-
blicados estudos que demonstram uma relação custo-benefício 
favorável desta formulação em relação à HC de administração 
diária, da qual destacamos o estudo efetuado numa população pe-
diátrica espanhola com défice de HC.49

Após a administração da HC de longa ação, os níveis séricos e 
o pico da HC e de IGF-1 ao longo dos dias variam de acordo com 
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o mecanismo usado para prolongamento da ação da hormona de 
crescimento.26,37

Após a administração de Jintrolong®, a concentração sérica de 
IGF-1 aumenta de forma sustentada e o pico máximo ocorre 2 dias 
após a administração, permanecendo elevado até ao 7º dia.43

Atualmente está recomendado monitorizar os níveis de IGF-1 
4,5 dias após a administração da lonapegsomatropina.41

Nos casos de administração semanal de somatrogron, as 
amostras colhidas no 2º e 3º dias irão fornecer uma estimativa do 
pico sérico de IGF-1 e as amostras recolhidas cerca de 96 horas (4 
dias) após a toma irão estimar a média do SDS IGF-1. A colhei-
ta num dia aleatório após a toma irá necessitar da utilização de 
modelos matemáticos de farmacocinética/farmacodinâmica que 
foram criados para o efeito e que estão atualmente em fase de 
aperfeiçoamento pela Pfizer.48

De forma idêntica para o somapacitano, o valor médio do SDS 
IGF-1 é obtido 4 a 5 dias após a toma, permitindo aos clínicos o 
ajuste da dose.46

Hormona de Crescimento: Futuro

A investigação relacionada com a HC de longa ação tem sido 
extensa, quer na procura de novos métodos de desenvolvimento 
de formulações, quer no desenho de ensaios clínicos para o estudo 
da utilização de HC de longa ação noutras indicações.37

No entanto várias questões ainda estão por responder. Que 
grupo de doentes irá beneficiar mais com a injeção semanal; ha-
verá uma melhor adesão à terapêutica; a eficácia a longo prazo, a 
monitorização e o perfil de segurança será idêntico para as dife-
rentes formulações da HC de longa ação; irão as novas formula-
ções originar efeitos laterais adversos não observados com a HC 
diária e por fim qual o seu custo-benefício.50,51

É essencial a monitorização da experiência na utilização das 
hormonas de crescimento na prática clínica e os registos são fer-
ramentas valiosas para a compilação de dados dos doentes, que 
permitem avaliar a efetividade e segurança do tratamento e ainda 
descrever aspetos epidemiológicos relacionados com crescimen-
to, com o objetivo de medir os resultados do tratamento e explorar 
formas de melhorar os cuidados de saúde prestados aos doentes.52

Conclusão

Os estudos publicados do uso da HC de longa ação em doentes 
com défice de HC têm demonstrado a não inferioridade da sua efi-
cácia e um perfil de segurança e tolerabilidade semelhante à HC 
diária.51 A diminuição do número de administrações de 365 para 
52 por ano irá seguramente ter uma menor interferência no dia-a-
-dia das crianças e dos seus cuidadores, permitirá uma melhoria 
da qualidade de vida e otimização da adesão à terapêutica com o 
objetivo final de melhorar os resultados obtidos com a terapêutica.
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