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RESUMO 

 

 

Oliveira VM. Presença de marcadores séricos para trombofilias hereditárias e 

adquiridas e sua associação em gestantes com histórico de complicações obstétricas e 

lúpus eritematoso sistêmico. Campo Grande; 2014. [Tese – Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul]. 

 

Associações entre trombofilias e graves complicações obstétricas são apresentadas na 

literatura. Em virtude dessas graves complicações, o interesse nas associações entre 

trombofilias e complicações obstétricas vem aumentado consideravelmente nos últimos anos. 

Deste modo o presente trabalho teve por objetivo verificar a associação entre a presença de 

marcadores para trombofilias (hereditárias e adquiridas) e a ocorrência de abortamentos de 

repetição e/ou perdas fetais, pré-eclâmpsia grave em gestação anterior e lúpus eritematoso 

sistêmico (LES) em gestantes. O estudo foi realizado no período de maio de 2007 a maio de 

2013, envolvendo gestantes submetidas ao protocolo de atendimento para trombofilias na 

gestação no Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do Núcleo Hospital Universitário da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (NHU/FAMED-

UFMS). Rastreou-se a presença de marcadores séricos para trombofilias hereditárias 

(dosagem de proteínas C e S, antitrombina, homocisteína plasmática e pesquisa de mutação 

no Fator V Leiden) e trombofilias adquiridas (anticorpo anticardiolipina, anticoagulante 

lúpico e anti-β2-glicoproteína I). As gestantes foram alocadas de acordo com os critérios de 

exclusão e inclusão para cada grupo, sendo: Gestantes com histórico de abortamentos de 

repetição e/ou perdas fetais (Grupo AB); Gestantes com histórico de pré-eclâmpsia grave em 

gestação anterior (Grupo PE); Gestantes portadoras de lúpus eritematoso sistêmico (LES) 

(Grupo LES); Gestantes sem histórico de complicações obstétricas (Grupo CO). Foram 

incluídas 294 pacientes no estudo, distribuídas entre os grupos na seguinte proporção: Grupo 

AB com 50,3% (148/294); Grupo PE 28,6% (84/294), Grupo LES 10,2% (30/294) e Grupo 

CO 10,9% (32/294). A presença de marcadores para trombofilias adquiridas e/ou hereditárias 

foi encontrada em 65,5% (191/294) do total de pacientes estudadas. Quando separados por 

grupos, os marcadores foram detectados em 77,0% (114/148) das pacientes do Grupo AB, em 

64,3% (54/84) das pacientes do Grupo PE, em 66,7% (20/30) das pacientes portadoras de 

LES e em 9,4% (3/32) das pacientes do grupo comparação. Verificou-se associação 

significativa entre o histórico de abortamentos recorrentes e/ou perdas fetais, (p<0,001 RR= 

1,81 IC95%=1,43 – 2,27), pré-eclâmpsia grave em gestação anterior (p<0,001 RR= 1,86 

IC95%=1,44 – 2,41), presença de LES (p<0,0001 RR= 3,39 IC95%=1,94 – 5,52) e a presença 

de marcadores para trombofilias hereditárias e/ou adquiridas. Os dados obtidos neste trabalho 

sugerem investigação de rotina para marcadores de trombofilias hereditárias e anticorpos 

antifosfolípides em pacientes com histórico de abortamentos de repetição, perdas fetais e pré-

eclâmpsia grave em gestações anteriores. A identificação destes marcadores, em gestantes, 

pode ser clinicamente útil para determinar quais pacientes possuem maiores riscos de 

complicações obstétricas. 

 

 

Palavras-Chave: trombofilia; aborto habitual; morte fetal; pré-eclâmpsia; lúpus eritematoso 

sistêmico; 



ABSTRACT 

 

 

Oliveira VM. Presence of serum markers for inherited and acquired thrombophilias and 

their association in pregnant women with a history of obstetric complications and 

systemic lupus erythematosus. Campo Grande; 2014. [Tese – Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul]. 

 

Associations between thrombophilia and severe obstetric complications are presented in the 

literature. A result of such of these serious complications, interest in associations between 

thrombophilia and obstetric complications has increased considerably in recent years. 

Therefore, the present study aimed to investigate the association between the presence of 

markers for thrombophilia (inherited and acquired) and the occurrence of recurrent 

miscarriages and/or fetal loss, severe preeclampsia in a previous pregnancy and systemic 

lupus erythematosus (SLE) in pregnant women. The study was conducted from May 2007 to 

May 2013, involving pregnant women who care protocol for thrombophilia in pregnancy at 

the Clinic of Gynecology and Obstetrics, Núcleo Hospital Universitário, Faculdade de 

Medicina, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (NHU/FAMED-UFMS). Traced to 

the presence of serum markers of hereditary thrombophilia (measure protein C and S, 

antithrombin, plasma homocysteine and research for mutation in factor V Leiden) and 

acquired thrombophilia (anticardiolipin antibodies, lupus anticoagulant and anti-β2-

glycoprotein I). The women were allocated according to the inclusion and exclusion criteria 

for each group are: pregnant women with a history of recurrent miscarriages and/or fetal loss 

(Group AB); pregnant women with a history of severe preeclampsia in a previous pregnancy 

(Group PE) ; pregnant women with systemic lupus erythematosus (SLE) (Group SLE); 

pregnant women with no history of obstetric complications (Group CO). Were included in the 

study 294 patients, distributed between the groups in the following proportion: Group AB 

50.3% (148/294), Group PE 28.6% (84/294), Group SLE 10.2% (30/294) and Group CO 

10.9% (32/ 294). The presence of markers for thrombophilia acquired and/or inherited was 

found in 65.5 % (191/294) of the patients studied. When separated by groups, the markers 

were detected in 77.0 % (114/148) of patients in Group AB in 64.3% (54/84) of patients in 

Group PE in 66.7% (20/30) of patients with SLE and in 9.4% (3/32) of patients in the 

comparison group. There was a significant association between history of recurrent 

miscarriages and/or fetal loss (p<0,001 RR= 1,81 IC95%=1,43 – 2,27), severe pre-eclampsia 

in a previous pregnancy (p<0,001 RR= 1,86 IC95%=1,44 – 2,41),  presence of SLE 

(p<0,0001 RR= 3,39 IC95%=1,94 – 5,52) and the presence of markers of hereditary 

thrombophilia and/or acquired. Data obtained in this study suggest routine investigation to 

markers of hereditary thrombophilia and antiphospholipid antibodies in patients with a history 

of recurrent miscarriages, fetal loss and severe pre-eclampsia in previous pregnancies. The 

identification of these markers in pregnant women may can be clinically useful for 

determining which patients have higher risk of obstetric complications. 

 

Keyword: thrombophilia; abortion, habitual; fetal death ; preeclampsia; lupus erythematosus, 

systemic; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Trombofilias são distúrbios hemostáticos com tendência à maior ocorrência de 

processos tromboembólicos, classificadas em hereditárias e adquiridas. Afeta 

aproximadamente 15% da população caucasiana predisposta a processos trombóticos 

(MACNAMEE et al., 2012; MARTINEZ-ZAMORA et al., 2012; PIERANGELI et al., 2011; 

FIGUEIRÓ-FILHO; OLIVEIRA, 2007). Dentre as trombofilias hereditárias, citam-se as 

deficiências de fatores anticoagulantes, incluindo antitrombina (AT), proteína C (PC) e 

proteína S (PS), anormalidades dos fatores pró-coagulantes, as mutações genéticas do Fator V 

(FV Leiden) e gene G20210A da protombina, além da mutação do gene C677T, variante 

termolábil da enzima metilenotetra-hidrofolato redutase (MTHFR), de acordo com vários 

autores (MCNAMEE et al., 2012; PIERANGELI  et al., 2011; SEP et al., 2010; PABINGER, 

2009; DUSSE et al., 2007). As trombofilias adquiridas ocorrem em consequência da presença 

de anticorpos antifosfolípides, principalmente os anticorpos anticardiolipina (aCL), o 

anticoagulante lúpico (AL) e o anticorpo anti-β2-glicoproteína I (anti-β2GPI), segundo vasta 

literatura (MCNAMEE et al., 2012; PIERANGELI et al., 2011; SEP et al., 2010; 

KUPFERMINC et al., 2000). A hiperhomocisteinemia e a resistência à proteína C ativada 

(RPCa) são trombofilias derivadas da combinação de fatores hereditários e adquiridos 

(PIERANGELI et al., 2010; KUPFERMINC et al., 2000). 

Durante a gestação normal, ocorrem mudanças e adaptaçõesno sistema de coagulação 

e fibrinólise, ocorrendo aumento acentuado na maioria dos fatores de coagulação (II, VII, 

VIII, IX, X e XII, além do fibrinogênio e fator von Wilebrand), e simultânea redução nas 

concentrações de proteínas anticoagulantes e da fibrinólise (RAMBALDI et al., 2013; 

PIERANGELI et al., 2011; BENEDETTO et al., 2010; SPAANDERMAN et al., 2000). Essas 

adaptações e modificações fisiológicas são importantes para minimizar o risco de perdas 
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sanguíneas no momento do parto, entretanto eleva a frequência de fenômenos 

tromboembólicos, principalmente quando associadas a fatores genéticos (FIGUEIRÓ-FILHO; 

OLIVEIRA, 2007). 

As deficiências de proteínas anticoagulantes são identificadas na gravidez quando os 

exames realizados durante o pré-natal demonstram níveis inferiores aos valores de referência, 

como a diminuição da PS, cujos valores são reduzidos para 40–60% a partir do primeiro 

trimestre, com redução ainda mais abrupta nos três meses pós-parto (RAMBALDI et al., 

2013; PIERANGELI et al., 2011; FOGERTY; CONNORS, 2009). 

A homocisteinemia é reconhecida como fator de risco independente para doenças 

arteriocoronarianas, doenças vasculares periféricas, trombose venosa profunda e perdas fetais 

(MICLE et al., 2012; NELEN et al., 2000a; RIDKER et al., 1997). Ela é causada 

predominantemente por deficiência dietética de alguns cofatores necessários para o 

metabolismo da homocisteína (ácido fólico, vitamina B6 ou vitamina B12) (BERGEN et al., 

2012; MICLE et al., 2012; NELEN et al., 2000a; NELEN et al., 2000b), sendo associada à 

pré-eclâmpsia e risco elevado para doenças cardiovasculares (SILVER et al., 2010). 

Em meta-análise, publicada em 2010 (DO PRADO et al., 2010)  o odds ratio (OR) foi 

calculado para cada tipo de trombofilia, e os resultados revelam que, exceto homozigose para 

mutação do MTHFR, todas as trombofilias foram significativamente associadas ao aumento 

da ocorrência de tromboembolismo venoso (TEV) na gestação. Naquela revisão as 

trombofilias hereditárias foram elencadas como fator de risco para ocorrência de eventos 

adversos na gestação - aborto precoce e tardio, pré-eclâmpsia, descolamento prematuro da 

placenta (DPP) e RCF (SAID et al., 2012; BATINELLI; BAUER; 2011). 

Associações entre trombofilias e diversas complicações obstétricas são descritas, entre 

elas, o tromboembolismo venoso durante a gravidez e fatores relacionados à disfunção 

placentária, a exemplo de pré-eclâmpsia, abortamentos de repetição e óbitos fetais (ABOU-
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NASSAR et al., 2011; DODD et al., 2010; DULEY et al., 2007). Além dessas, podem ainda 

ocorrer restrição de crescimento fetal (RCF) e parto pré-termo (DULEY et al., 2007; 

WALKER; FERGUSON; ALLEN, 2003). Em virtude dessas graves complicações, o 

interesse na associação entre trombofilias e complicações obstétricas vem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos (HOSSAIN et al., 2013; MONARI et al., 2012; KOSAR 

et al., 2011; PABINGER, 2009). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Pré-eclâmpsia e trombofilias 

 

 

A pré-eclâmpsia é doença multifatorial caracterizada pela presença de hipertensão 

arterial e proteinúria, com desenvolvimento a partir da 20ª semana de gestação (DUSSE et al., 

2007). Acomete 2-7% de toda população obstétrica sendo importante causa de morbidade e 

mortalidade materna e perinatal. Os fatores de risco associados com a pré-eclâmpsia incluem 

primiparidade, grande multiparidade, gemelaridade, história familiar ou pessoal de pré-

eclâmpsia, alto índice de massa corpórea (IMC), tabagismo, hipertensão crônica, diabetes e 

trombofilias (MUJAWAR; PATIL; DAVER, 2011; PABINGER, 2009; FACCHINETTI et 

al., 2009; KHAN et al., 2006) 

Os primeiros relatos sobre maior incidência de fatores de risco de trombose em 

mulheres com histórico de pré-eclâmpsia e/ou síndrome HELLP (hemólise, elevação das 

enzimas hepáticas e diminuição de plaquetas) foram publicados em 1996, e desde então a 

associação entre trombofilias com a pré-eclâmpsia é sugerida (PABINGER, 2009; DIZON-

TOWNSON, 1997; BRENNER; LANIR; THALER, 1996).  

Em estudo realizado com mais de 172 mulheres, (FACCHINETTI et al., 2009) 

verificou-se que as mulheres risco maior que 2,5 vezes de desenvolver novo episódio de pré-

eclâmpsia do que aquelas cujas gestações anteriores foram normais. Em 2005, Mello et al., 

verificaram que a pré-eclâmpsia está associada a piores resultados maternos e perinatais em 

gestantes portadoras de trombofilias quando comparados àquele observados em gestantes não 

portadoras. 

De acordo com revisão sistemática publicada em 2005, a presença de anticorpos 

antifosfolípides e pré-eclâmpsia em gestação anterior é fator de risco independente para a 
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ocorrência de novo episódio de pré-eclâmpsia (DUCKITT; HARRINGTON, 2005). 

Resultados adversos obstétricos, incluindo pré-eclâmpsia grave, estão associados à presença 

de anticorpos antifosfolípides, conhecida como a Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide 

(SAAF), sendo esta a forma mais comum de trombofilia adquirida. Existem, entretanto, 

poucas informações a respeito de fatores de risco associados à recorrência de pré-eclâmpsia 

em gestantes portadoras de trombofilias hereditárias. Em estudo retrospectivo (VAN RIJN et 

al., 2006), verificou-se que a presença de trombofilias hereditárias não esteve associada à 

ocorrência de novo episódio de pré-eclâmpsia,. Resultado diferente, no entanto, foi 

encontrado por Facchinetti et al., (2009) quando comparou as duas trombofilias mais comuns 

(mutação no fator V e fator II). Em estudo realizado entre gestantes brasileiras, não foi 

encontrado aumento no risco de pré-eclâmpsia quando comparado à presença de do Fator V 

Leiden, Fator II e mutação na enzima MTHFR (DUSSE et al., 2007). 

A relação entre a pré-eclâmpsia e a presença de mutações que predispõem à 

trombofilias pode ser influenciada pela frequência destas na população estudada, fato 

ressaltado por Prasmusinto et al., (2004) evidenciando a importância da origem étnica, visto 

que observaram relação entre fator V Leiden e pré-eclâmpsia em gestantes croatas e 

germânicas, porém não se verificou a mesma relação em gestantes da Indonésia 

 

 

2.2 Abortamento de repetição, perdas fetais e trombofilias 

 

 

De acordo com a Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia 

(JAUNIAUX et al., 2006), abortamentos de repetição é definido como três ou mais perdas 

gestacionais antes de 20 semanas de gestação, entretanto,  outros centros  consideram duas ou 

mais perdas gestacionais  .(JASLOW; CARNEY; KUTTEH, 2010; AMERICAN SOCIETY 

FOR REPRODUCTIVE MEDICINE, 2008).  
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Existem divergências entre autores quanto aos fatores responsáveis pela ocorrência de 

abortos de repetição e perdas fetais, não sendo possível elucidar mais da metade dos casos. 

Entre as causas propostas encontram-se as anormalidades anatômicas, fatores endócrinos, 

infecções, fatores imunológicos (incluindo os fatores associados à SAAF) e fatores genéticos 

(incluindo os fatores trombóticos e trombofilias) (FORD; SCHUST, 2009; PABINGER, 

2009; MATTAR; CAMANO; DAHER, 2003; BARINI et al., 2000). Abortamentos 

recorrentes acometem aproximadamente 12 a 15% das gestações clinicamente diagnosticadas 

e afetam 2% da população em idade reprodutiva. Estudos indicam que o risco de novo 

episódio de abortamento localiza-se em torno de 24 a 29,6% em mulheres com histórico de 

um abortamento anterior, 30 a 36,4% após três casos, e 40 a 50% após quatro episódios de 

abortamento (DE SANTIS  et al, 2006; BRANCH; KHAMASHTA, 2003; MARTINELLI et 

al., 2002; GREAVES, 1999). 

A associação entre abortamentos de repetição e a presença de anticorpos 

antifosfolípides está relacionada à inibição da secreção de gonadotrofina coriônica, afetando o 

desenvolvimento embrionário (LOUZADA JR; VOLTARELLI; DONADI, 1998). Interfere, 

ainda, com a proteína placentária anticoagulante (PAP) – um anticoagulante natural, que se 

liga com alta afinidade aos fosfolípides aniônicos. O anticorpo antifosfolípide inibe 

competitivamente a PAP e deste modo, altos títulos de anticorpo anticardiolipina podem levar 

à trombose placentária e à perda fetal (SCHUST; HILL, 2005; LOUZADA JR; 

VOLTARELLI; DONADI, 1998). 

Os mecanismos para a perda gestacional na SAAF são heterogêneos, complexos e não 

totalmente explicados. A positividade dos anticorpos antifosfolípides está associada à RCF e 

sofrimento fetal, aceitando que ambos são responsáveis por nascimentos prematuros e mortes 

fetais. Essas complicações são causadas por insuficiência uteroplacentária, subsequente à 

infarto e trombose vascular das artérias espiraladas. Os alvos principais são as plaquetas, 
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células endoteliais, proteínas anticoagulantes e fibrinolíticas (GALARZA-MALDONADO et 

al., 2012).  

A presença de anticorpos antifosfolípides induz a redução da produção de 

prostaciclinas e aumento da produção de tromboxanos (aumentando a agregação placentária), 

inibem a ativação das proteínas C e S, pode levar a reatividade cruzada com 

glicosaminoglicanas e redução de Anexina-V (proteína anticoagulante placentária – PAP). Há, 

deste modo, a presença de estado de hipercoagulabilidade placentária. Os anticorpos 

antifosfolípides podem ativar a via clássica do complemento, ativando as frações C3 3 C5. 

Estes, por sua vez, atraem monócitos e neutrófilos para a placenta. As células inflamatórias 

promovem a ativação da via alternativa do complemento. Ocorre a formação de complexos de 

ataque a membrana (MAC) resultando na expressão do fator tecidual (TF), induzindo a 

ativação da cascata de coagulação. Estes mecanismos levam a danos no tecido placentário, 

trombose e consequente perda gestacional (GALARZA-MALDONADO et al., 2012). O 

mecanismo patogênico das perdas fetais está descrita na figura 2.1 

 

Figura 2.1 – Mecanismo patogênico das perdas fetais associados aos anticorpos 

antifosfolípides. 

 

Adaptado de GALARZA-MALDONADO et al., 2012 
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Existe forte associação entre a presença de trombofilias derivadas de mutações no FV 

Leiden e gene da protrombina com a ocorrência de perdas fetais (MCNAMEE; DAWOOD; 

FARQUHARSON, 2012). 

Em 2006, Robertson et al., em meta-análise, verificaram a associação entre trombofilia 

e perdas gestacionais precoce e tardia separadamente. Na avaliação da perda gestacional 

precoce, foi significativa a presença de mutações homozigótica e heterozigótica no FV 

Leiden, mutação heterozigótica do gene da protrombina, presença de anticoagulante lúpico, 

anticorpo anticardiolipina, RPCa e hiperhomocisteinemia. A presença de ambas as mutações 

no FV Leiden (homozigoto e heterozigoto) levou a maior risco de perdas no segundo 

trimestre de gestação, enquanto a mutação homozigótica do gene da protrombina aumentou o 

risco de perdas gestacionais durante o primeiro trimestre. Em relação a perdas gestacionais 

tardiasfoi verificado que houve aumento do risco para gestantes que possuíam mutação 

heterozigótica no FV Leiden e gene da protrombina, deficiência de proteína S e presença de 

anticorpos anticardiolipina. 

Dentre as trombofilias, a presença das deficiências das proteínas C e S e antitrombina 

contribuiu com maior frequência em pacientes que apresentavam história de abortamentos 

recorrentes e perdas fetais, havendo associação significativa entre a presença de fatores 

trombogênicos e a má história obstétrica deste grupo (FIGUEIRÓ-FILHO; OLIVEIRA, 

2007). A deficiência de proteína S em pacientes com abortamentos recorrentes, consistiu em 

descrições de casos isolados de gestantes com abortamento espontâneo e associação com a 

presença de trombofilias (MARTINELLI et al., 2002). Em 2009, Ford; Schust, apontaram que 

existe maior risco de aborto espontâneo quando há deficiência das proteínas C ou S  
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2.3 Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e trombofilias 

 

 

 O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença crônica, autoimune induzida por 

múltiplos fatores e caracteriza-se pela produção de auto-anticorpos, os quais levam a danos 

em múltiplos órgãos e alterações nos padrões imunológicos (WEI et al., 2011). O LES é uma 

doença grave, com significativa mortalidade e morbidade. Cerca de 90% dos pacientes 

acometidos são mulheres em idade fértil (DHAR; SOKOL, 2006). Portanto, a epidemiologia 

do lúpus apresenta uma interação com a gravidez (RUIZ-IRASTORZA; KHAMASHTA, 

2011). 

 Alterações comuns durante a gestação, como a cefaleia, presença de edema, alterações 

no clearence de creatinina e uréia, presença de eritema facial e melasma, dispnéia e 

plaquetopenia leve, às vezes podem ser confundidas com a atividade lúpica, sendo importante 

compreender as mudanças que ocorrem durante a gestação e a fisiopatologia da doença 

(AMADATSU; ANDRADE; ZUGAIB, 2009; DHAR et al., 2006). 

 As trombofilias estão relacionadas principalmente à presença de anticorpos 

antifosfolipides, presentes em um terço dos pacientes com LES (atualmente um dos critérios 

diagnóstico de acordo com o Colégio Americano de  Reumatologia), e sua presença está 

associada a piores resultados gestacionais (GAYED; GORDON, 2007). 

A literatura não apresenta trabalhos com dados em gestantes lúpicas portadoras de 

trombofilias hereditárias, apenas dados sobre a prevalência de trombofilias adquiridas 

(anticorpos antifosfolípides) e seu impacto sobre a gestação neste grupo de pacientes. Há 

necessidade de estudos mais detalhados sobre este assunto,  sendo necessária a realização de 

trabalhos cujo foco seja o impacto das trombofilias hereditárias em gestantes portadoras de 

LES. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 

a. Verificar a associação entre a presença de marcadores para trombofilias (hereditárias e 

adquiridas) e a ocorrência de abortamentos de repetição e/ou perdas fetais, pré-

eclâmpsia grave em gestação anterior e LES em gestantes. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

b. Verificar a frequência de aCL IgM e IgG em gestantes com histórico de abortamentos 

de repetição e/ou perdas fetais, pré-eclâmpsia grave em gestação anterior, LES e sem 

histórico de complicações obstétricas; 

c. Verificar a frequência de AL em gestantes com histórico de abortamentos de repetição 

e/ou perdas fetais, pré-eclâmpsia grave em gestação anterior, LES, sem histórico de 

complicações obstétricas; 

d. Verificar a frequência de Anti-β2-GPI em gestantes com histórico de abortamentos de 

repetição e/ou perdas fetais, pré-eclâmpsia grave em gestação anterior, LES e sem 

histórico de complicações obstétricas; 

e. Verificar a frequência de PC em gestantes com histórico de abortamentos de repetição 

e/ou perdas fetais, pré-eclâmpsia grave em gestação anterior, LES e sem histórico de 

complicações obstétricas; 
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f. Verificar a frequência de PS em gestantes com histórico de abortamentos de repetição 

e/ou perdas fetais, pré-eclâmpsia grave em gestação anterior, LES e sem histórico de 

complicações obstétricas; 

g. Verificar a frequência de AT em gestantes com histórico de abortamentos de repetição 

e/ou perdas fetais, pré-eclâmpsia grave em gestação anterior, LES e sem histórico de 

complicações obstétricas; 

h. Verificar a frequência de hiperhomocisteinemia em gestantes com histórico de 

abortamentos de repetição e/ou perdas fetais, pré-eclâmpsia grave em gestação 

anterior, LES e sem histórico de complicações obstétricas; 

i. Verificar a frequência FV Leiden em gestantes com histórico de abortamentos de 

repetição e/ou perdas fetais, pré-eclâmpsia grave em gestação anterior, LES e sem 

histórico de complicações obstétricas; 

j. Verificar a frequência de combinações de marcadores para trombofilias em gestantes 

com histórico de abortamentos de repetição e/ou perdas fetais, pré-eclâmpsia grave em 

gestação anterior, LES  e sem histórico de complicações obstétricas; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Método 

 

 

Realizou-se estudo observacional transversal prospectivo comparativo. 

 

 

4.2 Seleção da Amostra 

 

 

O estudo foi realizado no período de maio de 2007 a maio de 2013, envolvendo 

gestantes submetidas ao protocolo de atendimento para trombofilia na gestação do 

Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia – Serviço de Gestação de Alto Risco e gestantes 

atendidas no Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia – Serviço de Gestação de Baixo 

Risco, do Núcleo Hospital Universitário (NHU) da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (FAMED-UFMS). 

Os grupos foram separados de acordo com os critérios de exclusão e inclusão para 

cada grupo, sendo então as gestantes incluídas nos seguintes grupos: 

- Gestantes com histórico de abortamentos de repetição e/ou perdas fetais (Grupo AB); 

- Gestantes com histórico de pré-eclâmpsia grave em gestação anterior (Grupo PE); 

- Gestantes portadoras de lúpus eritematoso sistêmico  (Grupo LES); 

- Gestantes sem histórico de complicações obstétricas (Grupo CO); 

O protocolo de atendimento para trombofilias na gestação é composto por exames para 

rastreamento de marcadores para trombofilias hereditárias e anticorpos antifosfolípides, 

durante o pré-natal, juntamente com os exames que compões o protocolo de pré-natal da 

FAMED-UFMS, efetivado na primeira consulta da paciente. Os exames foram realizados em 

laboratório custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e não foram repetidos após o 

puerpério, exceto nas gestantes do Grupo CO, cujos exames foram realizados após o parto. 

Consideraram-se os valores de referência do laboratório onde foram realizados os 

exames. Os exames solicitados para rastreamento de trombofilias hereditárias e presença de 

anticorpos antifosfolípides foram os seguintes: 
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Anticorpos antifosfolípides: 

- Anticorpo anticardiolipina IgM e IgG  (aCL); 

- Anticoagulante lúpico (AL); 

- Anticorpo anti β2-glicoproteina I (anti β2GPI); 

Trombofilias hereditárias; 

- Proteína C (PC); 

- Proteína S (PS); 

- Antitrombina (AT); 

- Dosagem de homocisteína plasmática; 

- Pesquisa de mutação do fator V Leiden;  

A pesquisa de anticorpos anticardiolipina IgM e IgG foi processada pelo método  de 

enzimoimunoensaio (ELISA), seguindo o método internacional de padronização (MIYAKIS 

et al., 2006). Considerou-se os resultados reagentes para IgM e IgG valores superiores à 11 

UMPL e 11 UGPL.  

A presença do anticoagulante lúpico foi conduzida em três etapas, onde a primeira foi 

realizado o teste de triagem com as técnicas de TTPa (tempo de tromboplastina parcial 

ativada) ou dRWT (tempo do veneno de víbora Russel diluído). Quando se obteve valores 

superiores à 1,26 e/ou 1,14 para os testes de TTPa ou dRWT respectivamente realizou-se a 2° 

etapa, onde se procedeu o teste de TTPa utilizando uma mistura de 50% de plasma do 

paciente e 50% de plasma normal. Não havendo correção, realizou-se a 3° etapa, que consiste 

na realização do teste dRWT confirmatório, cujo resultado positivo para anticoagulante lúpico 

é superior a 1,21 (TRIPLETT et al., 1993).  

A pesquisa de anticorpos anti-β2-GPI, foi realizada por ELISA, considerou-se 

reagente valores superiores a 15 U/ml (MIYAKIS et al., 2006).  

A pesquisa de deficiência de proteína C, por meio de detecção por substrato 

cromógeno sintético automatizado, foi realizada de acordo com o Comitê Britânico de 

Investigação em Hematologia (JACKSON et al., 2008; HAEMOSTASIS AND 

THROMBOSIS TASK FORCE, BRITISH COMMITTEE FOR STANDARDS IN 

HAEMATOLOGY, 2001). O resultado alterado é o encontro de proteína C sérica inferior a 

65% do padrão internacional. 

Realizou-se pesquisa de deficiência de proteína S, por meio de detecção por substrato 

cromógeno sintético automatizado, de acordo com o Comitê Britânico de Investigação em 

Hematologia (JACKSON et al., 2008; HAEMOSTASIS AND THROMBOSIS TASK 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haemostasis%20and%20Thrombosis%20Task%20Force%2C%20British%20Committee%20for%20Standards%20in%20Haematology%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haemostasis%20and%20Thrombosis%20Task%20Force%2C%20British%20Committee%20for%20Standards%20in%20Haematology%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haemostasis%20and%20Thrombosis%20Task%20Force%2C%20British%20Committee%20for%20Standards%20in%20Haematology%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haemostasis%20and%20Thrombosis%20Task%20Force%2C%20British%20Committee%20for%20Standards%20in%20Haematology%5BCorporate%20Author%5D
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FORCE, BRITISH COMMITTEE FOR STANDARDS IN HAEMATOLOGY, 2001). O 

resultado alterado é o encontro de proteína S sérica inferior a 30% do padrão internacional.  

A pesquisa de deficiência de antitrombina, por meio da detecção por substrato 

cromógeno sintético automatizado, esteve de acordo com o Comitê Britânico de Investigação 

em Hematologia. (JACKSON et al., 2008; HAEMOSTASIS AND THROMBOSIS TASK 

FORCE, BRITISH COMMITTEE FOR STANDARDS IN HAEMATOLOGY, 2001). O 

resultado alterado é o encontro de antitrombina sérica inferior a 60% do padrão internacional.  

Para a dosagem de homocisteína plasmática utilizou-se a técnica de 

quimioluminescência - imunoensaio competitivo (STAUFFENBERG et al., 2004), cujo valor 

de referência é de 4 a 12µmol/l, sendo considerada a presença de hiper-homocisteinemia 

resultados superiores à 12µmol/l.  

Realizou-se pesquisa de fator V de Leiden  por meio da detecção da mutação Q506 do 

gene do Fator V, utilizando a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), segundo a enzima de 

restrição Mn1i, de acordo com o Comite Britânico de Investigação em Hematologia 

(JACKSON et al., 2008; HAEMOSTASIS AND THROMBOSIS TASK FORCE, BRITISH 

COMMITTEE FOR STANDARDS IN HAEMATOLOGY, 2001). O resultado alterado é a 

presença do fator V de Leiden (heterozigoto ou homozigoto). 

 

 

4.3 Coleta de dados 

 

 

O protocolo de estudo (Apêndice A) foi preenchido de forma individual para cada 

paciente, complementado posteriormente com os dados relativos aos exames laboratoriais. As 

fichas das pacientes foram identificadas pelas iniciais destas e pelo número de prontuário do 

NHU/FAMED-UFMS. 

 

 

 

 

4.4 Critérios de inclusão e exclusão  

 

 

4.4.1 Critérios de exclusão 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haemostasis%20and%20Thrombosis%20Task%20Force%2C%20British%20Committee%20for%20Standards%20in%20Haematology%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haemostasis%20and%20Thrombosis%20Task%20Force%2C%20British%20Committee%20for%20Standards%20in%20Haematology%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haemostasis%20and%20Thrombosis%20Task%20Force%2C%20British%20Committee%20for%20Standards%20in%20Haematology%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haemostasis%20and%20Thrombosis%20Task%20Force%2C%20British%20Committee%20for%20Standards%20in%20Haematology%5BCorporate%20Author%5D
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- Idade inferior a 18 anos; 

- Ser de origem indígena; 

- Perda de seguimento; 

- Extravio de dados do prontuário; 

- Aplicação irregular do protocolo assistencial; 

- Não assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 

 

 

4.4.2 Critérios de inclusão 

 

 

4.4.2.1 Gestantes com histórico de abortamentos de repetição e/ou perdas fetais (Grupo AB); 

 

 

- Ter sido submetida ao protocolo de atendimento para trombofilia na gestação; 

- Ter realizado o pré-natal no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia – Serviço de 

Gestação de Alto Risco do NHU; 

- Possuir histórico de abortamentos recorrentes e/ou perdas fetais; 

- Ter assinado o TCLE; 

 

 

4.4.2.2 Gestantes com histórico de pré-eclâmpsia grave em gestação anterior (Grupo PE); 

 

 

- Ter sido submetida ao protocolo de atendimento para trombofilia na gestação; 
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- Ter realizado o pré-natal no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia – Serviço de 

Gestação de Alto Risco do NHU; 

- Possuir histórico de pré-eclâmpsia grave, eclâmpsia e/ou Síndrome HELLP em 

gestação anterior; 

- Ter assinado o TCLE; 

 

 

4.4.2.3 Gestantes portadoras de lúpus eritematoso sistêmico  (Grupo LES); 

 

 

- Ter sido submetida ao protocolo de atendimento para trombofilia na gestação; 

- Ter realizado o pré-natal no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia – Serviço de 

Gestação de Alto Risco do NHU; 

- Possuir diagnóstico de LES, anterior a gestação; 

- Ter assinado o TCLE; 

 

 

4.4.2.4 Gestantes sem histórico de complicações obstétricas (Grupo CO); 

 

 

- Ter realizado o pré-natal no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia – Serviço de 

Gestação de Baixo Risco do NHU; 

- Serem hígidas, sem nenhuma doença diagnosticada; 

- Ser primíparas, cujo parto foi realizado a termo, com idade gestacional superior a 37 

semanas; 
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- Ser multípara, nas gestações anteriores e atual não possuir nenhum antecedente de 

má história obstétrica, cujos partos foram realizados a termo, com idade gestacional superior a 

37 semanas; 

- Ter realizado os exames para rastreamento de trombofilias hereditárias e presença de 

anticorpos antifosfolípides, com resultados negativos; 

- Ter assinado o TCLE; 

 

 

4.5  Variáveis de estudo 

 

 

4.5.1 Apresentação das variáveis 

 

 

- Variável dependente: ocorrência de abortos de repetição e/ou perdas fetais, presença 

de pré-eclâmpsia/eclâmpsia ou Síndrome HELLP em gestação anterior e presença de LES; 

- Variáveis independentes: presença de aCL, presença de AL e presença de anti β2-

GPI, deficiência de PC, deficiência de PS, deficiência de AT, hiperhomocisteinemia, fator V 

Leiden; 

- Variáveis de controle: idade, raça/cor, número de gestações, número de abortos 

espontâneos, número de perdas fetais e número de óbitos perinatais; 

 

 

4.5.2 Definição das variáveis e conceitos 

 

 

- aCL: imunoglobulina que reage contra cardiolipina, um fosfolípide carregado 

negativamente. Sua presença será definida como identificação do anticorpo IgM ou IgG. 

Categorias: positivo ou negativo; 
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- AL: imunoglobulina que interfere com um ou mais testes de coagulação fosfolípide 

dependentes, como o tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPa) e o tempo de 

protrombina (TP). Categorias: reagente ou não reagente; 

- Anti-β2-GPI: imunoglobulina que reage contra a β2-glicoproteína I, um fosfolípide 

aniônico. Categorias: positivo ou negativo; 

- PC: glicoproteína sintetizada no fígado, dependente de vitamina K, sendo 

considerada um anticoagulante natural. Categorias: normal ou deficiente; 

- PS: glicoproteína plasmática dependente de vitamina K e sintetizada no fígado, 

células endoteliais, megacariócitos e células de Leydig, considerada um anticoagulante 

natural e cofator da PC. Categorias: normal ou deficiente; 

- AT: glicoproteína plasmática com função anticoagulante. Categorias: normal ou 

deficiente; 

- Hiperhomocisteínemia: presença de dosagens elevadas no plasma do aminoácido 

essencial homocisteína. Categorias: presente ou ausente; 

- FV Leiden: mutação no gene G1691A do fator V, base molecular para o fenótipo da 

resistência a proteína C ativada. Categorias: homozigoto normal (wt/wt), heterozigoto 

(wr/wt), homozigoto afetado (wr/wr); 

- Abortamentos recorrentes: ocorrência de dois ou mais abortamentos clinicamente 

reconhecidos antes da 20° semana de gestação. Porém, a investigação clínica deve ser iniciada 

após dois abortamentos espontâneos consecutivos, principalmente, quanto já havia sido 

identificado batimentos cardíacos fetais antes de qualquer abortamento. Categorias: presente 

ou ausente; 

- Perdas fetais: toda perda superior a 20 semanas de gestação ou fetos com peso 

superior a 500g. Categorias: presente ou ausente. 
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- Pré-eclâmpisa grave: presença de duas ou mais aferições de pressão arterial 

superiores a 160X100mmHg, registradas nos prontuários médicos ou nos cartões de pré-natal 

das mulheres e a confirmação com proteinúria ≥ 1g/L. Categorias: ausente ou presente; 

- Síndrome HELLP: presença de hemólise, elevação de enzimas hepática e diminuição 

de plaquetas. 

- LES: doença crônica, autoimune induzida por múltiplos fatores e caracterizada pela 

produção de auto-anticorpos, cujo diagnóstico definitivo é realizado quando ao menos quatro 

dos 11 critérios definidos pelo Colégio Americano de Reumatologia para o LES estão 

presentes. 

- Raça/cor: definida pela própria paciente no momento da coleta de dados. Categorias: 

branca ou não branca; 

- Idade: em anos completos; 

- Número de gestações: número de gestações referidas pela paciente até a data de 

admissão no estudo, independente da forma de término; 

- Número de abortos espontâneos: número de vezes em que ocorreu a eliminação via 

vaginal de feto com peso inferior a 500 gramas e/ou idade gestacional inferior a 20 semanas. 

- Número de perdas fetais: número de filhos nascidos sem sinais de vitalidade com 

idade gestacional superior a 20 semanas;  

- Número de óbitos perinatais: número de filhos nascidos vivos que foram a óbitos até 

o sétimo dia de vida. 
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4.6 Análise e processamento de dados 

 

 

As informações coletadas foram inseridas em um banco de dados criado no software 

Microsoft Office Excel versão 2003. 

A associação entre o resultado para os marcadores de trombofilias e os grupos de 

estudo (GRUPO AB, GRUPO PE e GRUPO LES) e grupo de controle (GRUPO CO) foi 

medida pelo risco relativo (RR). Teste de qui-quadrado com correção de Yates e exato de 

Fisher foram utilizados para testar a associação entre a presença de marcadores para 

trombofilias e o antecedente de abortamento recorrente e perdas fetais, pré-eclâmpsia grave 

em gestação anterior e ocorrência de LES em gestantes. Em toda a analise estatística, 

consideraram-se significantes os resultados onde os valores de p foram inferiores a 0,05. 

 

 

4.7 Aspectos éticos 

 

 

O presente estudo e seu TCLE foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul sob o número de 

protocolo 884, aprovado na data de 17 de maio de 2007 (Anexo A). Todas as gestantes foram 

convidadas e informadas sobre os objetivos e metodologias do estudo, e admitidas após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - Apêndice B. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Durante o período de estudo foram incluídas 294 pacientes, sendo distribuídas entre os 

grupos na seguinte proporção: Grupo AB com 50,3% (148/294); Grupo PE 28,6% (84/294), 

Grupo LES 10,2% (30/294) e Grupo CO 10,9% (32/294).  

A média de idade das gestantes estudadas foi de 30,1 ± 5,7 anos (18 a 46 anos). A 

distribuição da média de idade das gestantes entre os grupos foi: para o grupo AB 30,7 ± 5,7 

anos (18 a 46 anos), para o grupo PE 29,8 ± 6,0 anos (18 a 45 anos), para as pacientes 

pertencentes ao grupo LES 28,1 ± 5,7 anos (18 a 39 anos) e para as gestantes alocadas no 

Grupo CO 29,5 ± 4,0 anos (22 a 39 anos). Não houve diferença significativa entre as idades 

das pacientes. 

A distribuição por raça/cor, número de gestações, número de abortos espontâneo, 

número de perdas fetais e número de óbitos perinatais está apresentada na Tabela 5.1. 

A maioria das gestantes estudadas era de raça/cor branca, totalizando 67,3% 

(198/294). Quanto à distribuição da raça/cor entre os grupos observou-se que entre as 

pacientes do grupo AB 74,3% (110/148) eram brancas, o grupo PE totalizou 60,7% (51/84) de 

pacientes brancas, as gestantes não brancas alocadas no grupo LES totalizaram 53,3% 

(16/30), e no grupo CO 71,9% (23/32) eram de raça branca. Não houve diferença na 

distribuição da raça/cor dos grupos estudados (Tabela 5.1). 

 O número médio de gestações das pacientes participantes da pesquisa foi de 3,0 ± 1,4 

gestações (1 a 8 gestações).  O número médio de gestações das pacientes entre os grupos 

distribuiu-se da seguinte maneira: grupo AB 3,6 ± 1,3 gestações (2 a 8 gestações), grupo PE 

3,0 ± 1,2 gestações (2 a 7 gestações), grupo LES 1,8 ± 1,0 gestações (1 a 4 gestações) e grupo 

CO 1,5 ± 0,7 gestações (1 a 3 gestações). 

 Em relação ao número de gestações 60,5% (178/294) das gestantes possuíam três ou 

mais gestações. Das pacientes do alocadas no grupo AB, 39,9% (59/148) tinham três 

gestações, e 43,9% (65/148) das gestantes possuíam quatro ou mais gestações. Entre as 

pacientes do grupo PE 47,6% (40/84) eram secundigesta. O grupo LES apresentou 50,0% 

(15/30) das pacientes primigestas, enquanto no grupo CO o valor foi de 65,6% (21/32). 

Das gestantes estudadas 47,6% (140/294) apresentavam aborto espontâneo, 24,8% 

(73/294) possuíam histórico de perda fetal e 9,5% (28/294) apresentavam óbitos perinatais. 

Aborto de repetição esteve presente em 50,6% (75/148) das pacientes pertencentes ao grupo 

AB, em relação a perdas fetais, 34,4% (51/148) das gestantes deste grupo possuíram perdas 
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fetais e os óbitos perinatais estiveram presentes em 11,5% (17/148). No grupo PE, 28,6% 

(24/84) das gestantes apresentaram aborto espontâneo, sendo que 19/24 (79,2%) tiveram 

apenas um episódio de abortamento, perdas fetais foram observadas em 23,8% (20/84) das 

pacientes e o óbito perinatal em 11,9% (10/84). Os casos de abortamento espontâneo foram de 

20,0% (6/30) nas gestantes alocadas no grupo LES, os casos de perdas fetais e óbitos 

perinatais totalizaram 6,7% (2/30) e 3,3% (1/30) respectivamente.  

 

Tabela 5.1 - Distribuição numérica das gestantes segundo raça/cor, número de 

gestações, número de abortos espontâneos, número de perdas fetais e 

número de óbitos perinatais das pacientes segundo seus grupos de 

estudo. 

 

 Grupo AB Grupo PE 
Grupo 

LES 

Grupo CO Total 

 % n % n % n % n % n 

Raça/cor           

  Branca 74,3 110 60,7 51 46,7 14 71,9 23 67,3 198 

  Não branca 25,7 38 39,3 33 53,3 16 28,1 9+ 32,7 96 

Gestações           

  1 0,0 0 0,0 0 50,0 15 65,5 21 12,2 36 

  2 16,2 24 47,6 40 30,0 9 21,9 7 27,2 80 

  3 39,9 59 26,2 22 10,0 3 12,5 4 29,9 88 

  4 ou mais 43,9 65 26,2 22 10,0 3 0,0 0 30,6 90 

Abortos           

  Nenhum 26,4 39 71,4 60 80,0 24 100,0 32 52,7 155 

  1 23,0 34 22,6 19 10,0 3 0,0 0 19,1 56 

  2 31,0 46 2,4 2 6,7 2 0,0 0 16,0 50 

  3 ou mais 19,6 29 3,6 3 3,3 1 0,0 0 11,2 33 

Perdas fetais           

  Nenhum 65,5 97 76,2 64 93,3 28 100,0 32 75,1 221 
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Continua Tabela 5.1 - Distribuição numérica das gestantes segundo raça/cor, número 

de gestações, número de abortos espontâneos, número de  

perdas fetais e número de óbitos perinatais das pacientes 

segundo seus grupos de estudo. 

  1 29,0 43 22,6 19 6,7 2 0,0 0 21,8 64 

  2 4,1 6 1,2 1 0,0 0 0,0 0 2,4 7 

  3 ou mais 1,4 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,7 2 

Óbitos 

perinatais 
    

      

Nenhum 88,5 131 88,1 74 96,7 29 100,0 32 90,5 266 

1 9,5 14 11,9 10 3,3 1 0,0 0 8,5 25 

2 2,0 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1,0 3 

3 ou mais 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

           

Total 100,0 148 100,0 84 100,0 30 100,0 32 100,0 294 

 

Legenda: Grupo AB – Grupo de pacientes com histórico de abortamentos de repetição e/ou perdas fetais; 

Grupo PE – Grupo de pacientes com histórico de pré-eclâmsia/eclampsia ou síndrome HELLP em gestação 

anterior; Grupo LES- Grupo de pacientes portadoras de lúpus eritematoso sistêmico; Grupo CO – Grupo de 

pacientes sem intercorrências em gestações anteriores e/ou na gestação atual. 
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A presença de marcadores para trombofilias adquiridas e/ou hereditárias foi 

encontrada em 65,0% (191/294) do total de pacientes estudadas. Quando separadas por 

grupos, os marcadores para trombofilias adquiridas e/ou hereditárias foram detectados em 

77,0% (114/148) das pacientes do Grupo AB, em 64,3% (54/84) das pacientes do Grupo PE, 

em 66,7% (20/30) das pacientes portadoras de LES e em 9,4% (3/32) das pacientes do grupo 

comparação, conforme apresentado na Figura 5.1. Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos, exceto no grupo de gestantes do Grupo CO. 

Figura 5.1 – Presença de marcadores para trombofilias entre as pacientes dos grupos de 

estudo. 

   

77,0%

(114/148)

23,0% 

(34/148)

66,7%

(20/30)

9,4%

(3/32)

65%

(191/294)
64,3% 

(54/84)

35,7% 

(30/84)
33,3%

(10/30)

90,4%

(29/32)

35,0% 

(103/294)

GRUPO AB GRUPO PE GRUPO LES GRUPO CO TOTAL

SIM NÃO

 

Legenda: Grupo AB – Grupo de pacientes com histórico de abortamentos de repetição 

e/ou perdas fetais; Grupo PE – Grupo de pacientes com histórico de pré-

eclâmsia/eclampsia ou síndrome HELLP em gestação anterior; Grupo LES- Grupo de 

pacientes portadoras de lúpus eritematoso sistêmico; Grupo CO – Grupo de pacientes 

sem intercorrências em gestações anteriores e/ou na gestação atual. 
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De modo geral, os marcadores para trombofilia hereditária foram os mais frequentes, 

presentes em 46,6% (136/294) das pacientes estudadas. Porém, entre os grupos, os 

marcadores para trombofilias hereditárias possuiu maior frequência apenas nas 

pacientes alocadas nos grupos AB e PE com 57,4% (84/148) e 46,4% (39/48), 

respectivamente. Marcadores para trombofilias adquiridas foram mais frequentes no 

grupo cujas pacientes são portadoras de LES, com 46,7% (14/30) dos casos. A presença 

de ambos os marcadores para trombofilias (adquirida e hereditária) na mesma paciente 

foi encontrada em 13,9% (41/294) de todas as pacientes estudadas, e a distribuição entre 

os grupos foi: Grupo AB 16,9% (25/148), Grupo PE 13,1% (11/84) e Grupo LES 5,0% 

(5/30). A distribuição por grupo dos marcadores para trombofilias adquiridas e 

hereditárias está descrita na Figura 5.2. 

Figura 5.2 – Distribuição de marcadores para trombofilias adquiridas, trombofilias 

hereditárias e ambas as trombofilias entre as pacientes dos grupos de estudo. 

 

35,5%

(53/148) 31,0%

(26/84)

46,7%

(14/30)

3,1% 

(1/32)

32,0%

(94/294)

57,4%

(85/148)

46,4%

(39/84)

36,7%

(11/30)

6,3%

(2/32)

46,6%

(136/294)

16,9%

(44/148) 13,1%

(11/84)

5,0%

(5/30)

-

13,9%

(41/294)

GRUPO AB GRUPO PE GRUPO LES GRUPO CO TOTAL

TROMBOFILIAS ADQUIRIDAS TROMBOFILIAS HEREDITÁRIAS

AMBAS TROMBOFILIAS

 

Legenda: Grupo AB – Grupo de pacientes com histórico de abortamentos de repetição e/ou perdas 

fetais; Grupo PE – Grupo de pacientes com histórico de pré-eclâmsia/eclampsia ou síndrome HELLP 

em gestação anterior; Grupo LES- Grupo de pacientes portadoras de lúpus eritematoso sistêmico; Grupo 

CO – Grupo de pacientes sem intercorrências em gestações anteriores e/ou na gestação atual. 
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Observou-se que 24,1% (71/294) do total de pacientes pesquisadas possuíam dois ou 

mais marcadores para trombofilias. Entre os grupos a distribuição foi da seguinte maneira: no 

grupo AB 30,4% (45/148), no grupo PE 20,2% (17/84) e no grupo LES 30,0% (9/30). Não se 

observou pacientes com a presença de dois ou mais marcadores para trombofilias no grupo 

CO. 

A quantidade de marcadores para trombofilias identificado por paciente entre os 

grupos está apresentada na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 – Distribuição da quantidade de marcadores para trombofilias adquiridas e/ou 

hereditárias por paciente entre os grupos. 

 

Número de 

marcadores para 

trombofilia por 

paciente. 

Grupo AB 
Grupo 

PE 

Grupo 

LES 

Grupo 

CO 
Total 

% n % n % n % n % n 

Nenhum 23,0 34 35,7 30 33,3 10 90,6 29 35,0 103 

1 46,6 69 44,0 37 36,7 11 9,4 3 40,8 120 

 2 22,3 33 15,5 13 26,7 8 0,0 0 18,4 54 

 3 6,8 10 4,8 4 3,3 1 0,0 0 5,1 15 

4 ou mais 1,4 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,7 2 

Total 100,0 184 100,0 84 100,0 30 100,0 32 100,0 294 

Legenda: Grupo AB – Grupo de pacientes com histórico de abortamentos de repetição e/ou perdas fetais; Grupo 

PE – Grupo de pacientes com histórico de pré-eclâmsia/eclampsia ou síndrome HELLP em gestação anterior; 

Grupo LES- Grupo de pacientes portadoras de lúpus eritematoso sistêmico; Grupo CO – Grupo de pacientes sem 

intercorrências em gestações anteriores e/ou na gestação atual. 

 

Entre os marcadores para trombofilias adquiridas o anticorpo anticardiolipina foi 

identificado em 16,7% (49/294) das pacientes participantes da pesquisa, onde 11,9% (35/294) 

possuíam anticorpo do tipo IgM e 4,8% (14/294) do tipo IgG (Figura 5.3). A distribuição 

destes anticorpos entre os grupos foi a seguinte: 21,6% (32/184) para o grupo AB, com 16,2% 

(24/184) para anticorpos do tipo IgM e 5,4% (8/184) para anticorpos do tipo IgG (Figura 5.4); 

grupo PE com 13,1% (11/84), sendo 9,5% (8/84) anticorpos do tipo IgM e 3,6% (3/84) 

anticorpos do tipo IgG (Figura 5.5); 16,7% (5/30) para o grupo LES, onde 6,7% (2/30) eram 
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do tipo IgM e 10,0% (3/30) eram do tipo IgG (Figura 5.6); e no grupo CO 3,1% (1/32) 

possuía anticorpos do tipo IgM. 

O anticoagulante lúpico foi o marcador para trombofilia adquirida mais frequente no 

total de pacientes estudadas, presente em 13,9% (41/294) dos casos (Figura 5.3). Sua 

distribuição entre os grupos foi de: 12,8% (19/148) em pacientes do grupo AB (Figura 5.4), 

19,0% (16/84) em pacientes pertencente ao grupo PE (Figura 5.5), e 20,0% (6/30) nas 

pacientes portadoras de LES (Figura 5.6). Não foi encontrada presença de anticoagulante 

lúpico em pacientes do grupo CO. 

A presença de anticorpos anti-β2GPI foi identificada em 4,7% (7/148) das gestantes 

portadoras de trombofilias pertencentes ao grupo AB (Figura 5.4), em 2,4% (2/84) das 

pacientes alocadas no grupo PE (Figura 5.5) e em 13,3% (4/30) nas gestantes portadoras de 

LES (Figura 5.6). Não foi observada a presença deste marcador em gestantes do grupo de 

comparação. O anticorpo anti-β2GPI, esteve presente em 4,4% (13/294) do total de gestantes 

estudadas (Figura 5.3). 

 

Figura 5.3 – Distribuição dos marcadores para trombofilias adquiridas entre as gestantes 

estudadas. 

 

 

 

Legenda: aCL- anticorpo antifosfolípide; AL – anticoagulante lúpico; 

anti-β2GPI – anti β2 glicoproteína I; 
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Figura 5.4 – Distribuição dos marcadores para trombofilias adquiridas entre as gestantes com 

histórico de abortamentos recorrentes e perdas fetais. 

 

 

Legenda: aCL- anticorpo antifosfolípide; AL – anticoagulante lúpico; 

anti-β2GPI – anti β2 glicoproteína I; 

 

Figura 5.5 – Distribuição dos marcadores para trombofilias adquiridas entre as gestantes com 

pré-eclâmpsia grave em gestação anterior. 

 

 

Legenda: aCL- anticorpo antifosfolípide; AL – anticoagulante lúpico; 

anti-β2GPI – anti β2 glicoproteína I; 
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Figura 5.6 – Distribuição dos marcadores para trombofilias adquiridas entre as gestantes 

portadoras de lúpus eritematoso sistêmico. 

 

 

Legenda: aCL- anticorpo antifosfolípide; AL – anticoagulante lúpico; 

anti-β2GPI – anti β2 glicoproteína I; 

 

Em relação aos marcadores para trombofilias hereditárias, a presença de deficiência de 

PC durante a gestação foi identificada em 3,0% (09/294) do total de pacientes com 

marcadores para trombofilias (Figura 5.7). Esta deficiência esteve distribuída entre os grupos 

da seguinte forma: 4,0% (6/148) das gestantes com histórico de abortamentos de repetição 

e/ou perdas fetais (Figura 5.8); 3,6% (3/84) das gestantes com histórico de pré-eclâmpsia 

grave/eclampsia e/ou síndrome HELLP na gestação anterior (Figura 5.9). Não foi observada a 

presença de deficiência de PC em gestantes portadoras de LES e nem naquelas alocadas no 

grupo comparação 

A presença de deficiência de PS durante a gestação foi o marcador para trombofilia 

hereditária com maior frequência, presente em 24,8% (73/294) do total de pacientes (Figura 

5.7). A distribuição conforme o grupo de estudo foi a seguinte: para o grupo AB 29,7% 

(44/148) – Figura 5.8; para o grupo PE 26,2% (22/84) – Figura 5.9; para o grupo LES 20,0% 

(6/30)- Figura 5.10 e para o grupo CO 3,1% (1/32). 

As pacientes com histórico de abortamentos recorrentes e/ou perdas fetais 

apresentaram frequência de 16,2% (24/148) para presença de deficiência de AT durante a 

gestação (Figura 5.8). O grupo PE apresentou frequência de 10,7% (9/84) para este marcador 

(Figura 5.9), enquanto no grupo LES a frequência foi de 20,0% (6/30) – Figura 5.10. As 
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pacientes do grupo comparação apresentaram 3,1% (1/32) de frequência, e a frequência total 

entre as pacientes de todos os grupos foi de 13,6% (40/294) - Figuras 5.7. 

A hiperhomocisteinemia durante a gestação foi observada em 16,3% (48/294) do total 

de pacientes estudadas (Figura 5.7) e a distribuição de sua frequência entre os grupos foi: 

22,3% (33/148) no grupo AB (Figura 5.8); 14,3% (12/84) no grupo PE (Figura 5.9) e 10,0% 

(3/30) no grupo LES (Figura 5.10). Não houve presença de hiperhomocisteinemia em 

gestantes do grupo CO. 

A mutação do gene do FV Leiden foi observada apenas em pacientes com histórico de 

abortamento recorrentes e/ou perdas fetais, com frequência de 4,7% (7/148), onde todos os 

casos a mutação era do tipo heterozigoto (Figuras 5.8). 

 

Figura 5.7 – Distribuição dos marcadores para trombofilias hereditárias entre as gestantes 

estudadas. 

 

 

Legenda: PC – deficiência de proteína C; PS – deficiência de proteína 

S; AT – deficiência de AT; Hiperhomo – hiperhomocisteinemia; FV 

Leiden Hetero – fator V Leiden heterozigoto; 
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Figura 5.8 – Distribuição dos marcadores para trombofilias hereditárias entre as gestantes 

com histórico de abortamentos recorrentes e perdas fetais. 

 

 

Legenda: PC – deficiência de proteína C; PS – deficiência de proteína 

S; AT – deficiência de AT; Hiperhomo – hiperhomocisteinemia; FV 

Leiden Hetero – fator V Leiden heterozigoto; 

 

Figura 5.9 – Distribuição dos marcadores para trombofilias hereditárias entre as gestantes 

com histórico de pré-eclâmpsia grave em gestação anterior 

 

 

Legenda: PC – deficiência de proteína C; PS – deficiência de proteína 

S; AT – deficiência de AT; Hiperhomo – hiperhomocisteinemia;  
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Figura 5.10 – Distribuição dos marcadores para trombofilias hereditárias entre as gestantes 

portadoras de lúpus eritematoso sistêmico. 

 

 

 

Legenda: PS – deficiência de proteína S; AT – deficiência de AT; 

Hiperhomo – hiperhomocisteinemia;  

 

 

A presença de dois ou mais marcadores para trombofilias na mesma paciente foi 

identificado em 24,1% (71/294) das pacientes estudadas, encontrando a associação de 

deficiência de PS com deficiência de AT com maior frequência, em 11 pacientes (3,7%). Em 

relação aos grupos, a presença de dois ou mais marcadores na mesma paciente foi encontrada 

em 30,4% (45/148) nas gestantes do grupo AB, com a maior frequência da associação de 

deficiência de PS com deficiência de AT - 4,7% (7/148) ocorrendo neste grupo de pacientes. 

Para as pacientes do grupo PE a presença de dois ou mais marcadores na mesma paciente, foi 

de 20,2% (17/84), cuja associação mais frequente foi aCL IgM com deficiência de AT, AL 

com deficiência de PS, AL com hiperhomocisteinemia e deficiência de PS com deficiência de 

AT, apresentando dois casos cada associação. As pacientes portadoras de LES com presença 

de dois ou mais marcadores totalizaram 30,0% (9/30), com maior frequência da associação 

entre AL com deficiência de AT e deficiência de PS com deficiência de AT, apresentando 

dois casos cada. 

A distribuição das associações dos marcadores encontrados na mesma paciente, entre 

os grupos, está apresentada no Apêndice D. 
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Verificou-se associação significativa (p<0,05) entre a ocorrência de abortamentos 

recorrentes e perdas fetais (Grupo AB), pré-eclâmpsia grave em gestação anterior (Grupo PE) 

e nas gestantes portadoras de LES (Grupo LES) com a presença de marcadores para 

trombofilias, conforme observado na tabela 5.3.  

 

Tabela 5.3 – Associação entre a presença de marcadores para trombofilias e história 

pregressa de abortamentos e perdas fetais, pré-eclâmpsia grave em gestação 

anterior e em pacientes portadoras de LES. 

 

Marcadores para 

trombofilias hereditárias 

e/ou adquiridas 

Grupo AB* Grupo PE* Grupo LES* 

n % n % n % 

Presente 114 77,0 54 64,3 20 66,7 

Ausente 34 23,0 30 35,7 10 33,3 

Total 148 100,0 84 100,0 30 100,0 

p <0,001 <0,001 <0,001 

RR 1,81(1,43 – 2,27) 1,86 (1,44 – 2,41) 3,39 (1,94 – 5,52) 
Legenda: * teste qui-quadrado; Grupo AB – Grupo de pacientes com histórico de abortamentos de repetição e/ou 

perdas fetais; Grupo PE – Grupo de pacientes com histórico de pré-eclâmsia/eclampsia ou síndrome HELLP em 

gestação anterior; Grupo LES- Grupo de pacientes portadoras de lúpus eritematoso sistêmico; RR – risco relativo 

 

Houve associação significativa entre a ocorrência de abortamentos recorrentes e 

perdas fetais (Grupo AB), pré-eclâmpsia grave em gestação anterior (Grupo PE) e nas 

gestantes portadoras de LES (Grupo LES) e a presença de anticorpos antifosfolípides (Tabela 

5.4). 

 

Tabela 5.4 – Associação entre a presença de anticorpos anticardiolipina e história pregressa 

de abortamentos e perdas fetais pré-eclâmpsia grave em gestação anterior e em 

pacientes portadoras de LES. 

 

Marcadores para 

trombofilias adquiridas 

Grupo AB* Grupo PE* Grupo LES* 

n % n % n % 

Presente 53 35,8 26 31,0 14 46,7 

Ausente 95 64,2 58 69,0 16 53,3 

Total 148 100,0 84 100,0 30 100,0 

p 0,0005 0,003 0,0001 

RR 1,3 (1,17 - 1,45) 1,48 (1,25 - 1,75) 2,74 (1,80 – 4,17) 
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Legenda: * teste qui-quadrado; Grupo AB – Grupo de pacientes com histórico de abortamentos de repetição e/ou 

perdas fetais; Grupo PE – Grupo de pacientes com histórico de pré-eclâmsia/eclampsia ou síndrome HELLP em 

gestação anterior; Grupo LES- Grupo de pacientes portadoras de lúpus eritematoso sistêmico; RR – risco relativo 

 

Verificou-se associação significativa entre a ocorrência de abortamentos recorrentes e 

perdas fetais (Grupo AB), pré-eclâmpsia grave em gestação anterior (Grupo PE) e nas 

gestantes portadoras de LES (Grupo LES) e a presença de trombofilias hereditárias (Tabela 

5.5). 

 

Tabela 5.5 – Associação entre a presença de marcadores para trombofilias hereditárias e 

história pregressa de abortamentos e perdas fetais pré-eclâmpsia grave em 

gestação anterior e em pacientes portadoras de LES. 

 

Marcadores para 

trombofilias hereditárias 

Grupo AB* Grupo PE* Grupo LES* 

n % n % n % 

Presente 84 56,8 39 46,4 11 36,7 

Ausente 64 43,2 45 53,6 19 63,3 

Total 148 100,0 84 100,0 30 100,0 

p 0,001 0,0001 0,008 

RR 1,43 (1,24 - 1,65) 1,59 (1,30 - 1,93) 2,18 (1,43 - 3,33) 
Legenda: * teste qui-quadrado; Grupo AB – Grupo de pacientes com histórico de abortamentos de repetição e/ou 

perdas fetais; Grupo PE – Grupo de pacientes com histórico de pré-eclâmsia/eclampsia ou síndrome HELLP em 

gestação anterior; Grupo LES- Grupo de pacientes portadoras de lúpus eritematoso sistêmico; RR – risco relativo 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os estudos realizados em gestantes com histórico de pré-eclâmpsia, RCF e DPP 

possuem dados conflitantes, principalmente devido às diferenças de características 

populacionais e definições clínicas (ABOU-NASSAR et al., 2011; DO PRADO et al., 2010; 

KUPFERMINC et al., 2000). Além disso, a prevalência dos fatores trombofílicos em 

gestantes portadoras de LES, não é encontrada na literatura. Entretanto, há evidências da 

associação de trombofilias adquiridas e aumento dos riscos de abortamentos recorrentes e 

óbito fetal (ABOU-NASSAR et al., 2011; RUIZ-IRASRORZA; KHAMASHTA, 2007; 

ROBERTSON et al., 2006; EMPSON et la., 2005; MTIRAOUI et al., 2005) e está definida a 

relação existente entre a presença de anticorpos antifosfolípides em pacientes portadores de 

LES (MECACCI et al., 2009; DANOWSKI et al., 2009; FAGUNDES et al., 2005). 

Em meta-analise, Robertson et al. (2006) avaliaram a correlação existente entre o 

aborto/perdas fetais e presença de trombofilias, os resultados revelaram a existência de uma 

ligação estatisticamente significante entre trombofilias hereditárias, presença de anticorpos 

antifosfolípides e a ocorrência de abortos/perdas fetais. Fato este, também observado por 

outros autores (HOSSAIN et al., 2012; MONARI et al., 2012; KARAKANTZA et al., 2008; 

VORA et al., 2008; CARDONA et al., 2008; MEZZESIMI et al., 2007; COSTA et al., 2005), 

vindo ao encontro dos dados obtidos na presente pesquisa. Outros autores, no entanto, não 

observam associação entre a presença de trombofilias e má história obstétrica (SAID et al., 

2012; SOTIRIADIS et al., 2007; DE SANTIS et al., 2006; KRABBENDAM et al., 2005). 

Ressalta-se que nenhuma das pesquisas citadas realizou simultaneamente rastreamento para 

trombofilias hereditárias e adquiridas, o que faz da presente pesquisa um diferencial na 

literatura. 

Quando analisado o grupo de gestantes com pré-eclâmpsia grave em gestação anterior, 

o presente estudo identificou risco relativo de 1,48 (IC 95% 1,25<RR<1,75) das gestantes 

serem portadoras de anticorpos antifosfolípides e 1,59 (IC 95% 1,30<RR<1,93) de possuirem 

marcadores séricos para trombofilias hereditárias. Considerando a presença de marcadores 

séricos para trombofilias hereditárias e/ou presença de anticorpos antifosfolípides o risco 

relativo se eleva para 1,86 (IC 95% 1,44<RR<2,41). Estes dados não diferem do observado 

em revisão sistemática, onde o risco relativo dos trabalhos incluídos na revisão foram todos 

elevados (KUPFERMINC et al., 2000). Em 2011, Abou-Nassar et al., em revisão sistemática, 
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também observaram que há associação entre anticorpos antifosfolipides e ocorrência de pré-

eclâmpsia. Outros estudos, entretanto, não encontraram associação entre pré-eclâmpsia e a 

presença de trombofilias (MONARI et al., 2012; PABINGER, 2009). A ocorrência de 

miscigenação racial na população estudada, fato que ocorre com frequência no Brasil, poderia 

explicar esta discordância de outros autores, pois nos países onde pesquisas semelhantes 

foram conduzidas, essa miscigenação não existe (MONARI et al., 2012; PABINGER, 2009). 

Os anticorpos antifosfolípide são identificados como causadores de perdas 

gestacionais, partos pré-termo, insuficiência placentária e pré-eclâmpsia (RUIZ-IRASTORZA 

et al., 2010). Este grupo de anticorpos está presente de 1 a 5% dos indivíduos saudáveis 

(PIERANGELI et al., 2011) e os valores na população obstétrica em geral variam de 1 a 9% 

(ABOU-NASSAR et al., 2011). A presença destes anticorpos foi identificada em 52,7% das 

gestantes do grupo AB. O valor encontrado pelo presente estudo está acima do resultado 

obtido na literatura que variou de 5,8 a 45% (HOSSAIN et al., 2013, KOSAR et al., 2011; 

VORA et al., 2008; COSTA et al., 2005; MTIRAOUI et al., 2005). 

A frequência de aCL IgM e IgG foi encontrada em 21,6% das pacientes, resultado este 

inferior aos apresentados por Vora et al., (2008), para quem a frequência destes mesmos 

anticorpos foi verificada em 27,9% das gestantes estudadas. Entretanto, Costa et al., (2005), 

demonstrou resultado semelhante ao apresentado neste trabalho, onde a frequência de foi de 

23%. Porém quando se comparam os isotipos IgM e IgG observamos uma inversão na 

frequência deste, pois o mais prevalente anticorpo anticardiolipina encontrado na presente 

casuística foi o isotipo IgM, presente em 16,2% das pacientes. Por sua vez, o isotipo IgG foi 

encontrado em 5,4% das gestante, enquanto nos resultado obtidos por Costa et al., (2005), 

verificou-se maior frequência do isotipo IgG (18%) e o isotipo IgM foi encontrado em 6% da 

amostra. Para Hossain et al., (2013) os valores encontrados foram  menores que os observados 

na presente pesquisa, onde a frequência de aCL IgM e IgG foi de 1,9% no grupo de pacientes 

com perdas gestacionais frequentes. A variação da frequência destes anticorpos pode ser 

explicada, entre outras razões, ao fator racial, visto que há uma grande miscigenação em 

nosso país e as características raciais variam de acordo com os locais onde os diversos estudos 

foram realizados. 

A frequência de AL no presente estudo foi de 12,8%, valor este parecido com o 

observado na literatura, onde as taxas variam de 5 a 11% (HOSSAIN et al., 2013; VORA et 

al., 2008; COSTA et al., 2005). Deve-se destacar que a grande variação na metodologia dos 

estudos pode dificultar a conclusão quanto à verdadeira frequência do AL em gestantes com 

ocorrência de abortamentos de repetição, perdas fetais e outras complicações obstétricas. Em 
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recente pesquisa o AL foi o anticorpo antifosfolípide mais frequente em gestantes com 

histórico de óbito fetal, indicando que as portadoras deste anticorpo possuem risco quatro 

vezes maior de óbito fetal que as não portadoras. Os autores da pesquisa em questão atribuem 

este alto risco a associação dos AL a outros anticorpos antifosfolípides. (HOSSAIN et al., 

2013). 

A frequência de anticorpos anti-β2GPI encontrada por Mezzesimi et al., (2007) e Vora 

et al., (2008)  em seus estudos foram de 36,6% e 12,2% respectivamente, valor este muito 

superior ao observado na presente pesquisa, onde encontramos 4,7% em pacientes com 

abortamentos recorrentes e perdas fetais. No entanto este resultados está em acordo com 

pesquisa conduzida por Hossain et al., (2013), cujos autores encontraram frequência de 4,8% 

de anticorpos anti-β2GPI em gestantes com histórico de óbitos fetais. 

Em 2008, Alijotas-Reig et al., inferiram que os ensaios laboratoriais onde são 

identificadas a presença sérica de anticorpos anti-β2GPI são mais sensíveis para a detecção da 

SAAF comparativamente aos ensaios utilizando a identificação isolada de anticorpos 

anticardiolipina. No presente estudo a presença de anticorpos anti-β2GPI em gestantes do 

grupo com abortamentos de repetição e perdas fetais mostrou que a presença deste anticorpo 

pode identificar pacientes adicionais que são negativas para a presença de anticorpos 

anticardiolipina, visto que o referido anticorpo foi positivo em gestantes negativas para a 

presença de aCL.  Em estudo, Mezzesimi et al., (2007), verificaram que 49% das gestantes 

que evoluíram para perdas fetais possuíam níveis séricos do anticorpo anti-β2GPI, concluindo 

deste modo que a presença deste anticorpo está associada ao aumento do risco para 

abortamentos.. 

Resultados mostram que os anticorpos antifosfolípides são detectados em 11 a 29% 

das gestantes com pré-eclâmpsia (RUIZ-IRASTORZA et al., 2010). Para estes autores, no  

grupo pré-eclâmpsia a presença destes anticorpos foi encontrada em 31,0% das pacientes, 

cujo valor é similar ao apresentado pela literatura. Estudo de coorte indica que mulheres 

portadoras de anticorpos antifosfolípides possuem de 10 a 50% risco de desenvolverem pré-

eclâmpsia e destas, 10% possivelmente terão parto pré-termo (CLARK; SILVER; BRANCH, 

2007). A presença de anticorpos anticardiolipina IgG foi encontrada, em 5,4% das gestantes 

do Grupo PE, resultado de acordo com às taxas descritas, que variam de 1,8 a 7,0%. Em 2009, 

Facchinetti et al., encontraram frequência de 10,0% e 3,3% de aCL e LA, respectivamente, 

em gestante com histórico de pré-eclâmpsia grave, quando comparamos com os resultados de 

nossa pesquisa observamos que ambos os anticorpos estão aumentados, sendo o aCL com 

frequência de 13,1% e o AL 19,0%. A frequência de anti-β2GPI foi identificada em 6,3% das 
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gestantes com pré-eclâmpsia grave ou Síndrome HELLP no estudo conduzido por Lee et al., 

(2003). Estes valores são maiores que os verificados em nossa pesquisa. O risco relativo 

elevado de pacientes portadoras de anticorpos antifosfolípide desenvolverem pré-eclâmpsia 

durante a gestação está bem estabelecido em gestantes com identificação de anticorpos 

anticardiolipina e em portadoras de anticoagulante lúpico (ABOU-NASSAR et al., 2011; 

PABINGER, 2009; FACCHINETTI et al., 2009; LEE et al., 2003; KUPFERMINC et al., 

2000). 

A prevalência de anticorpos antifosfolípides entre os pacientes com LES é de 

aproximadamente 40%, variando entre 12% a 44%, para aCL, 15% a 34%, para AL e 10% a 

19% para anti-β2GPI (MECACCI et al., 2009; BIGGIOGGERO; MERONI, 2009).  Estes 

dados vêm ao encontro da presente pesquisa, onde 46,7% das pacientes possuíam marcadores 

para anticorpos antifosfolípides. O aCL foi encontrado em 16,7% das pacientes, o AL em 

20,0% e o anti-β2GPI em 13,3%, estando os valores para estes marcadores dentro da margem 

de variação  apresentado pela literatura. 

A literatura evidencia que eventos trombóticos ocorrem mais frequentemente em 

pacientes portadores de LES com anticorpos antifosfolípides positivos em comparação à 

pacientes portadores destes anticorpos, porém sem LES ou outra doença autoimune 

(LASKIN; CLARK; SPITZER, 2005). Estudo realizado em 2009 mostrou maior frequência 

de trombose e perdas gestacionais em pacientes com LES associado à presença de marcadores 

para trombofilias adquiridas que em pacientes com SAAF primária (DANOWSKI et al., 

2009). 

Com o diagnóstico da presença de marcadores de anticorpos antifosfolípides verificou-

se aumento de 3,1 vezes nas perdas gestacionais, principalmente após 20 semanas de gestação 

(p = 0,004), sendo fator de risco independente para perdas adicionais na gravidez em estudo 

de coorte com 166 gestantes no Hopkins Lupus Center (CLOWSE et al., 2006). 

Atividade lúpica materna e a presença de anticorpos antifosfolípide concomitantes  

foram associadas às principais causas de complicações obstétricas (CLOWSE et al., 2006; 

CLOWSE et al., 2005), estimando-se que cerca de 20% das gestações em mulheres com LES, 

tenham como desfecho perda fetal (YAN YUEN et la., 2008). A taxa de nascimento pré-

termo (parto anterior a 37 semanas de gestação) é maior neste grupo de pacientes. A 

incidência, parece variar entre 23 e 28% (YAN YUEN et al., 2008). O nascimento pré-termo é 

geralmente espontâneo, principalmente devido a rotura prematura de membranas, mas há 

também uma importante parcela de casos em que o parto é induzido para proteger a saúde da 

mãe e/ou do feto (ANDREOLI et al., 2012). 



51 

 

A presente casuística mostrou que a trombofilias hereditárias estavam presentes em 

56,8% das pacientes do grupo AB, com associação significativa entre a presença de 

trombofilias hereditárias e a ocorrência de abortamentos recorrentes e/ou perdas fetais. A 

frequência encontrada em nossa pesquisa está acima do observado em estudos recentes onde 

foram encontradas frequência de 28,8% e 32,7% (HOSSAIN ET LA., 2013; MONARI ET 

AL., 2012). Vários estudos mostram que a presença de trombofilias hereditária, está incluída 

como fator de risco para resultados adversos durante a gestação (HOSSAIN ET LA., 2012; 

MONARI ET AL., 2012; ROBERTSON ET AL., 2006; KUJOVICH, 2004). 

O papel desempenhando pelas trombofilias hereditárias permanece controverso. A 

presença de trombofilias hereditárias em gestantes com pré-eclâmpsia varia de 40 a 72% 

(KUJOVICH, 2004). Na presente casuística, observou frequência de 31,0% em gestantes com 

histórico de pré-eclâmpsia grave/eclâmpsia. Este resultado é inferior ao apresentado por 

Mello et al., (2005), para quem a frequência de trombofilias hereditárias foi de 52,5% e 

similar ao apresentado por Kujovich (2003) e por Facchinetti et al., (2009), onde este encontro 

frequência de 34,9%. Apesar da diferença nas frequências encontradas entre a presente 

pesquisa e os dados apresentados por Faccinetti et a., (2009) e Mello et al., (2005), os 

trabalhos apresentaram associação significativa entre a presença de trombofilias e ocorrência 

de pré-eclâmpsia. Entretanto, o trabalho de Dusse et al., (2007), estudando gestantes 

brasileiras, não chegou aos mesmos resultados. Ressalta-se que este estudo investigou apenas 

mutações genéticas, excluindo as deficiências dos anticoagulantes naturais. 

A literatura não traz dados a respeito das trombofilias hereditárias em gestantes 

portadoras de LES. Observou-se na presente pesquisa a frequência de 36,7% destes 

marcadores em gestantes portadoras de LES, resultado abaixo do observado por Brouwer et 

al., (2004), cuja frequencia de marcadores para trombofilias hereditárias em pacientes lúpicos 

não gestantes foi de 50,7%. Entretanto vários autores (AFELTRA et al., 2005; BROUWER et 

al., 2004; TORRESAN et al., 2000), não encontraram a presença destes marcadores em 

pacientes não gestantes portadores de LES, sugerindo que não foram associados ao risco 

trombótico aumentado, resultado semelhante é apresentado por Vayá et al., (2008), porém 

este observou a presença de trombofilias hereditárias em 9,3% dos pacientes não gestantes. 

A prevalência de deficiência de PC é de 6%, 5% a 8% para deficiência de PS e de 0% 

a 2% para deficiência de AT em mulheres com perdas gestacionais. Em gestantes sem 

complicações obstétricas os valores são menores variando de 0% a 2,5% para deficiência de 

PC, 0% a 0,2% para deficiência de PS e 0% a 1,4% para deficiência de AT (KUJOVICH, 

2004). Por sua vez, Hossain et al., (2013) encontraram nas gestantes com abortamentos 
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recorrentes frequência de 5,8%  para deficiência de PC e deficiências de PS e AT, com 

frequência de 1,9% cada. Para Kosar et al., (2011) as frequências foram de 6,0%, 37,3% e 

3,0% para deficiências de PC, PS e AT nas gestantes com perdas fetais. Aceita-se a 

possibilidade das pacientes que possuem deficiência dessas proteína desenvolverem abortos 

de repetição e perdas fetais devido á ocorrência de trombose no leito de implantação 

placentária. Está hipótese pode ter sido corrobada pelo presente estudo, considerando o 

achado de 29,7% para a presença de deficiência de PS, 16,2% para deficiência de AT e 4,0% 

de frequência para deficiência de PC, nas gestantes do grupo AB. 

No estudo conduzido por Demir; Dilek (2010), concluíram que as gestantes com pré-

eclâmpsia possuem maiores casos de deficiências dos anticoagulantes naturais quando 

comparados a gestantes normais. Este resultado pode ser evidenciado na presente pesquisa, 

visto que foram encontrados 3,6% de gestantes com deficiência de PC no grupo PE e nenhum 

caso no grupo de gestantes normais. Para deficiência de PS foi encontrada frequência de 

26,2% em gestantes com histórico de pré-eclâmpsia grave/eclampsia em gestação anterior e 

3,1% de frequência no grupo CO. Por sua vez, a frequência da deficiência de AT foi de 10,7% 

para o grupo PE e de 3,1% para o grupo CO. Porém, há estudos cuja frequência de 

deficiências dos anticoagulantes naturais em discussão é inferior ao apresentado nesta 

pesquisa (MONARI et al., 2012; FACCHINETTI et al., 2009; MELLO et al., 2005). 

A frequência de deficiências de PS e AT em gestantes portadoras de LES foi de 20,0% 

para cada marcador e não foram observados casos de deficiência de PC neste grupo de 

pacientes. A literatura não traz dados específicos sobre a frequência de trombofilias 

hereditárias em gestantes lúpicas. Os dados existentes são referentes à portadores de LES não 

gestantes além de serem controversos. Em 2008, Vayá et al., encontrou baixa frequência dos 

anticoagulantes naturais (apenas um caso), e Brouwer et al., (2004) observou frequência de 

32,6%, 2,1% e 3,4% para deficiências de PS, PC e AT, respectivamente. 

Não se pode afirmar que as pacientes que apresentaram deficiência de PC são 

portadoras de deficiência herdada, já que a gravidez é um estado de hipercoagulabilidade no 

qual ocorre aumento de fatores da coagulação e diminuição simultânea dos anticoagulantes 

naturais e das proteínas de fibrinólise (CUNNINGHAM et al., 2005). Estas modificações são 

importantes para minimizar o risco de perdas sanguíneas, aumentando assim, a ocorrência de 

fenômenos tromboembólicos. Todavia, considerando que não foram realizadas dosagens 

subsequentes dos anticoagulantes naturais, sugere-se que estas deficiências possam ser 

transitórias (HOJO et al; 2008; ADACHI, 2005; PAIDAS et al., 2005; LOCKWOOD, 2002). 
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Destaca-se que a população estudada apresenta algumas características que a tornam 

diferente das populações analisadas por outros autores. A miscigenação racial poderia induzir 

características genéticas não encontradas em populações analisadas na literatura quanto à 

presença de trombofilias (HOSSAIN et al., 2013; KOSAR et al., 2011; MONARI et al., 2012; 

FACCHINETTI et al., 2009; VAYÁ et al., 2008; MELLO et al., 2005; BROWER et al., 

2004). 

A literatura consagra como fator de risco para doenças vasculares periféricas e arterial 

coronorariana a presença de hiperhomocisteinemia. (GRAHAM et al., 1997; MAYER et al., 

1996). Porém, Lijfering et al., (2008) afirmam que “a hiperhomocisteinemia não é um fator de 

risco para trombose venosa ou arterial”. Alguns autores associam a presença desta trombofilia 

à ocorrência de complicações na gestação, tais como DPP, infartos placentários, morte fetal, 

pré-eclâmpsia grave e RCF grave (BATES et al.,  2012; BERGEN et al., 2012; MUJAWAR; 

PATIL; DAVER, 2011; ROBERTSON et al.,  2006; DOYLE; MONGA, 2004; 

LOCKWOOD, 2002). Em meta-análise, Nelen et al., (2000a) se contrapõe a associação de 

hiperhomocisteinemia com a ocorrência de abortos recorrentes. 

No presente estudo a presença de hiperhomocisteinemia foi encontrada em 22,3% das 

pacientes com abortamentos de repetição e perdas fetais, resultado similar aos valores 

descritos por Kujovich et al., (2004), cuja presença de hiperhomocisteinemia variam de 17 a 

27% em pacientes com histórico de perdas gestacionais. Para Sikora et al., (2007), a 

hiperhomocisteinemia ocorreu em 26,7% das gestantes estudadas, as quais apresentaram 

níveis reduzidos de folato plasmático. 

A literatura traz resultados controversos a respeito da frequência de 

hiperhomocisteínemia em pacientes com pré-eclâmpsia, visto que Mujawar; Patil; Daver, 

(2011) observaram que 54,0% das pacientes com pré-eclâmpsia possuíam a referida 

trombofilia. Para Sep et al., (2010) e Wen et al., (2008) aproximadamente 21,0% das 

gestantes com pré-eclâmpsia apresentaram níveis elevados de homocisteína plasmática. Na 

presente pesquisa o grupo de pacientes com histórico de pré-eclâmpsia grave/eclâmpsia em 

gestação anterior apresentou frequência de 14,3%, resultado semelhante ao apresentado por 

Mello et al., (2005), que observaram a frequência da referida trombofilia em 12,1%. Estudos 

sugerem que pacientes cujos níveis de homocisteína plasmática estejam elevados e cujo os 

níveis de ácido fólico estão diminuídos possuem maior risco para ocorrência de pré-eclâmpsia 

(MUJAWAR; PATIL; DAVER, 2011; WEN et al., 2008). 

No presente estudo, a presença de hiperhomocisteinemia foi verificada em apenas 

10,0% das gestantes do grupo LES, resultado abaixo do apresentado pela literatura em 
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pacientes lúpicas não gestantes, que está em torno de 37%, verificaram também que este 

marcador está relacionado ao comprometimento renal (BOUCELMA et al., 2011; BARCAT 

et al., 2003). As concentrações elevadas deste aminoácido são comuns no LES, sendo 

preditivos para trombose tardia, acidente vascular cerebral e hipertensão arterial 

(DANOWSKI et al., 2009).  

A presença de mutação no gene da enzima MTHFR não foi mensurada, devido aos 

escassos recursos para a presente pesquisa e o alto custo deste teste para o SUS, onde o 

mesmo deveria ser realizado. Assim optou-se por não pesquisa-lo.  

Deve-se salientar que todas as pacientes participantes do presente estudo, recebiam 

suplementação de ácido fólico antes da realização da dosagem de homocisteína plasmática, 

fato este que pode ter colaborado para a redução do número de pacientes com 

hiperhomocisteinemia, visto que os níveis de homocisteína plasmática diminuem cerca de 

50% durante a gravidez. A suplementação de ácido fólico é rotineiramente realizada para 

evitar defeitos do tubo neural. (FOGERTY et al., 2009). 

A literatura mostra divergências quanto à importância do FV Leiden na ocorrência de 

complicações obstétricas. Alguns estudos mostram que a presença dessa mutação está 

relacionada à ocorrência de complicações obstétricas (BATES et al., 2012; VILLANI et al., 

2012; KARAKANTZA et al., 2008; TOTH et al., 2008; ROBERTSON et al., 2006;). 

Entretanto, outros não são tão claros quanto à associação entre o FV Leiden e complicações 

obstétricas (MONARI et al., 2012; PASQUIER et al., 2009; ALTINTAS et al., 2007; DUSSE 

et al., 2007). 

Em 2009, Pasquier et al., afirmaram que não há qualquer relação entre a presença de 

FV Leiden materno e paterno e a ocorrência de perdas gestacionais inexplicadas, pois não 

houve diferença significativa entre a presença de FV Leiden e a ocorrência de perdas 

gestacionais. Entretanto, Toth et al., (2008), indicaram que a presença de FV Leiden em 

mulheres com histórico de abortamentos de repetição pode influenciar no resultado 

gestacional. Em contrapartida, a mutação genética no fator V do parceiro não parece ser fator 

de risco para abortos de repetição. 

 Os valores para frequência de FV Leiden encontrados pela presente pesquisa estão 

abaixo do apresentado por outros estudos, visto que foi encontrado presença de FV Leiden na 

forma heterozigota em 4,7% das pacientes com abortamentos recorrentes e perdas fetais, e 

nenhum caso de FV Leiden homozigoto. Em estudo realizado entre gestantes paquistanesas 

com histórico de abortamentos recorrentes, Hossain et al., (2013) encontraram frequência de 

19,2% para FV Leiden. Em gestantes italianas cujas gestações cursaram com óbito fetal, no 
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estudo conduzido por Monari et al., (2012), a frequência de FV Leiden observada foi de 5,4%. 

Em 2008, Karakantza et al., estudando trombofilias hereditárias em gestantes gregas, 

observaram que 7,3% (7/96) das gestantes que apresentaram complicações obstétricas durante 

a gestação atual, o FV Leiden na forma heterozigota foi detectado e 7,3% (8/110) das 

gestantes que possuíam histórico de complicações gestacionais também possuíam essa 

mutação. Este autor não observou nenhum caso de FV Leiden na forma homozigota entre as 

gestantes estudadas. A presença do FV Leiden foi observada em 20,5% de gestantes com 

abortos de repetição, onde 18,2% eram heterozigotos e 2,3% homozigotos. Dentre estas 

gestantes 12,8% possuiam com apenas um aborto espontâneo e mais de uma gestação bem 

sucedida (GLUECK et al., 2010).  

 A prevalência de FV Leiden em gestantes com pré-eclâmpsia grave é de 8 a 26% 

(KUJOVICH et al., 2004). A literatura mostra que o risco para a ocorrência de pré-eclâmpsia 

grave em pacientes portadoras de FV Leiden é 5,7 vezes maior que em gestantes sem a 

trombofilia e a frequência observada é de 16,7% (MELLO et al., 2005). Para Facchinetti et 

al., (2009), das gestantes com recorrência de pré-eclâmpsia, 11,1% possuíam FV Leiden. Na 

presente pesquisa não se observou nenhum caso de FV Leiden, tanto heterozigoto como 

homozigoto, resultado semelhante ao apresentado por Dusse et al., (2007) que estudou 

gestantes brasileiras com histórico de pré-eclâmpsia. 

Na presente pesquisa não se observou presença de mutação no FV Leiden em 

nenhuma paciente portadora de LES. Entretanto, Kaiser et al., (2012) e Kaiser et al., (2009), 

observaram que pacientes não gestantes com LES portadores de FV Leiden possue, risco de 

trombose aumentado em mais de 2 vezes, quando comparado àqueles sem trombofilia. 

A presença de dois ou mais marcadores séricos para trombofilias foi fato relevante 

encontrado na presente pesquisa. Resultados semelhantes começam a ser verificados 

(HOSSAIN et al., 2013; HELGADOTTIR et al., 2012; KOSAR et al., 2011; FACCHINETTI 

et al., 2009; MELLO et al., 2005), porém, a frequência de combinação dos marcadores para 

trombofilias  em gestantes com abortamentos recorrentes é descrita na literatura entre 8% e 

25% e em gestantes normais em 1% e 5% (KUJOVICH, 2004) 

Em 2011, Kosar et al., observaram que 47,3% (44/93) das pacientes estudadas 

possuíram positividade para dois ou mais marcadores séricos. Este resultado é superior ao 

observado na presente pesquisa, que verificou a presença de dois ou mais marcadores séricos 

para trombofilias em 30,4% (45/148) das pacientes com histórico de abortamentos 

recorrentes. No estudo conduzido por Hossain et al., (2013) a frequência de combinação entre 

trombofilias foi inferior, com 3,8% (2/52) casos. Para Helgadottir et al., (2012) existe 
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associação entre trombofilias, porém sua pesquisa foi realizada apenas com marcadores para 

trombofilia adquirida, o resultado encontrado por estes autores foi presença de 6,7% (7/105) 

casos de combinação. 

O marcador para trombofilia com combinação mais frequente em nosso estudo foi 

deficiência de proteína S, com 22 combinações (11,9%). Em outros estudos se observa que 

este marcador para trombofilia é o que possui maior número de combinações (HOSSAIN et 

la., 2013; KOSAR et al., 2011). A literatura mostra, ainda, que as trombofilias derivadas de 

mutações genéticas possuem alta frequência de combinações com outros marcadores. Em 

estudo com 93 pacientes a mutação na enzima MTHFR apresentou 27 casos de combinações, 

o FV Leiden combinou-se com outros marcadores em 17 casos e a mutação no gene 20210A 

da protrombina esteve em duas combinações (HOSSAIN et al., 2013). 

Em 2012, Helgadottir et al., não verificaram diferenças no número de combinações 

entre os marcadores de anticorpos antifosfolípides, visto que  AL, anti-β2GPI e  aCL, 

apresentaram respectivamente cinco, quatro e cinco combinações, em estudo que arrolou 105 

pacientes com perdas fetais. Este resultado é contraditório na presente pesquisa, visto que foi 

observado 23, 10 e duas combinações para os marcadores, aCL, AL e anti-β2GPI, 

respectivamente, no grupo AB; este resultado superior pode ser justificado por nosso estudo 

ter rastreado marcadores para trombofilias hereditárias e adquiridas. 

A literatura conclui que abortos e perdas fetais são mais comumente observadas em 

pacientes que possuem combinações de trombofilias (HELGADOTTIR et al., 2012; 

HOSSAIN et al., 2013; KUJOVICH, 2004). 

A presença de combinação de marcadores para trombofilias em gestantes com 

histórico de pré-eclâmpsia foi de 20,2% (17/84), resultado superior ao encontrado na 

literatura, visto que Facchinet et al., (2009) observaram frequência de 6,6% (12/182) e Mello 

et al., (2005) obtiveram frequência de 14,5% (59/406) nas gestantes com pré-eclâmpsia grave 

e 4,0% (16/402) nas gestantes com pré-eclâmpsia leve. 

Em 2005, Mello et al., concluiram que gestantes com combinação de marcadores para 

trombofilias possuem risco 17 vezes maior para ocorrência de pré-eclâmpsia grave. 

No presente estudo não foram observadas combinações de marcadores para 

trombofilias em pacientes pertencentes ao grupo CO, porém verifica-se frequência de 1,6% 

(13/808) em pacientes com gestação única sem intercorrências (MELLO et al., 2005). 

A elevada frequência de marcadores para trombofilias e a presença de combinações 

destes podem ser resultados da ocorrência de mudanças no genótipo da população aliada ao 
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avanço tecnológico, com melhora da sensibilidade e especificidade das técnicas laboratoriais 

utilizadas.   

A realização de estudos para aprofundar o tema e obter resultados mais consistentes 

para orientar obstetras na prática clínica em relação às trombofilias na gestação se faz 

necessária. Os dados obtidos neste trabalho sugerem investigação de rotina para marcadores 

de trombofilias hereditárias e anticorpos antifosfolípides em pacientes com histórico de 

abortamentos de repetição, perdas fetais e pré-eclâmpsia grave em gestações anteriores. A 

identificação destes marcadores, em gestantes, pode ser clinicamente útil para determinar 

quais pacientes possuem maiores riscos de complicações obstétricas. Sugere-se que sejam 

realizados novos estudos cuja abordagem esteja focada no impacto das trombofilias 

hereditárias em gestantes portadoras de LES, incluindo testes para os demais marcadores 

genéticos em sua rotina laboratorial. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 Verificou-se associação estatisticamente significativa entre a presença de marcadores 

para trombofilias (hereditárias e adquiridas) e histórico de abortamentos de repetição e/ou 

perdas fetais, pré-eclâmpsia grave em gestação anterior e presença de lúpus eritematoso 

sistêmico (LES) em gestantes; 

 A frequência de aCL IgM e IgG em gestantes foi a seguinte: 

 Gestantes com abortamentos recorrentes e/ou perdas fetais – 21,6% (IgM – 

16,2%; IgG – 5,4); 

 Gestantes com histórico de pré-eclâmpsia grave em gestação anterior – 13,1% 

(IgM – 9,5%; IgG – 3,6%); 

 Gestantes portadoras e LES – 16,7% (IgM – 6,7%; IgG – 10,0%); 

 Gestantes sem histórico de complicações obstétricas – 3,1% (IgM – 3,1%; IgG 

– 0,0%); 

A frequência de AL em gestantes foi a seguinte: 

 Gestantes com abortamentos recorrentes e/ou perdas fetais – 12,8%; 

 Gestantes com histórico de pré-eclâmpsia grave em gestação anterior – 19,0%; 

 Gestantes portadoras e LES – 20,0%; 

 Gestantes sem histórico de complicações obstétricas – 0,0%; 

A frequência de Anti-β2GPI em gestantes foi a seguinte: 

 Gestantes com abortamentos recorrentes e/ou perdas fetais – 4,7%; 

 Gestantes com histórico de pré-eclâmpsia grave em gestação anterior – 2,4%; 

 Gestantes portadoras e LES – 13,3%; 

 Gestantes sem histórico de complicações obstétricas – 0,0%; 

A frequência de deficiência de PC em gestantes foi a seguinte: 
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 Gestantes com abortamentos recorrentes e/ou perdas fetais – 4,0%; 

 Gestantes com histórico de pré-eclâmpsia grave em gestação anterior – 3,6%; 

 Gestantes portadoras e LES – 0,0%; 

 Gestantes sem histórico de complicações obstétricas – 0,0%; 

A frequência de deficiência de PS em gestantes foi a seguinte: 

 Gestantes com abortamentos recorrentes e/ou perdas fetais – 29,7%; 

 Gestantes com histórico de pré-eclâmpsia grave em gestação anterior – 26,2%; 

 Gestantes portadoras e LES – 20,0%; 

 Gestantes sem histórico de complicações obstétricas – 3,1%; 

A frequência de deficiência de AT em gestantes foi a seguinte: 

 Gestantes com abortamentos recorrentes e/ou perdas fetais – 16,2%; 

 Gestantes com histórico de pré-eclâmpsia grave em gestação anterior – 10,7%; 

 Gestantes portadoras e LES – 20,0%; 

 Gestantes sem histórico de complicações obstétricas – 3,1%; 

A frequência de hiperhomocisteinemia em gestantes foi a seguinte: 

 Gestantes com abortamentos recorrentes e/ou perdas fetais – 22,3%; 

 Gestantes com histórico de pré-eclâmpsia grave em gestação anterior – 14,3%; 

 Gestantes portadoras e LES – 10,0%; 

 Gestantes sem histórico de complicações obstétricas – 0,0%; 

A frequência de FVL em gestantes foi a seguinte: 

 Gestantes com abortamentos recorrentes e/ou perdas fetais – 4,7% (todos 

heterozigotos); 

 Gestantes com histórico de pré-eclâmpsia grave em gestação anterior – 0,0%; 

 Gestantes portadoras e LES – 0,0%; 

 Gestantes sem histórico de complicações obstétricas – 0,0%; 
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A frequência de combinações de maracadores para trombofilias em gestantes foi a 

seguinte: 

  Gestantes com abortamentos recorrentes e/ou perdas fetais – 25,7%; 

 Gestantes com histórico de pré-eclâmpsia grave em gestação anterior – 20,2%; 

 Gestantes portadoras e LES – 25,0%; 

 Gestantes sem histórico de complicações obstétricas – 0,0%; 
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APÊNDICE D – Distribuição da associação de marcadores para trombofilias 

encontrados na mesma paciente entre as gestantes dos grupos de estudo. 

Associação de marcadores 

encontrados na mesma paciente 

Grupo AB Grupo PE 
Grupo 

LES 
Grupo CO Total 

% n % n % n % n % n 

aCL IgM + aCL IgG 0,7 1/148 0,0 0/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

 
aCL IgG + 

Deficiência AT 
0,0 0/148 1,2 1/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

 
aCL IgG + AL + 

Hiperhomo 
0,7 1/148 0,0 084 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

 AL + Hiperhomo 0,0 0/148 1,2 1/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

 AL + Anti-β2GPI 0,7 1/148 0,0 0/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

 Deficiência PS 0,7 1/148 0,0 0/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

 
Deficiência de PS + 

Deficiência AT 
1,4 2/148 0,0 0/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,7 2/294 

 
Deficiência de PS + 

FV Leiden 
0,7 1/148 0,0 0/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

 Deficiência AT 2,0 3/148 2,4 2/84 3,3 1/30 0,0 0/32 2,0 6/294 

 Hiperhomo 2,0 3/148 0,0 0/84 0,0 0/30 0,0 0/32 1,0 3/294 

 Hiper + FV Leiden 1,4 2/148 0,0 0/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,7 2/294 

 FV Leiden 0,7 1/148 0,0 0/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

aCL IgG + AL 0,7 1/148 0,0 0/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

 Anti-β2GPI 0,0 0/148 0,0 0/84 3,3 1/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

 Deficiência PS 1,4 2/148 1,2 1/84 0,0 0/30 0,0 0/32 1,0 3/294 

 
Deficiência PS + 

Hiperhomoc 
0,7 1/148 0,0 0/84 3,3 1/30 0,0 0/32 0,7 2/294 

 Hiperhomo 0,7 1/148 0,0 0/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

AL + 

Deficiência de PC + 

Deficiência PS + 

Hiperhomo 

0,7 1/148 0,0 0/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

 Deficiência PS 0,0 0/148 2,4 2/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,7 2/294 

 Deficiência AT 0,7 1/148 1,2 1/84 6,6 2/30 0,0 0/32 1,4 4/294 
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Continua - Distribuição da associação de marcadores para trombofilias encontrados na mesma paciente entre as 

gestantes dos grupos de estudo. 

AL + 
Deficiência AT + 

Hiperhomo 
0,7 1/148 1,2 1/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,7 2/294 

 Hiperhomo 2,7 4/148 2,4 2/84 0,0 0/30 0,0 0/32 2,0 6/294 

Anti-β2GPI 

+ 
Deficiência AT 0,7 1/148 0,0 0/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

 Hiperhomo 0,0 0/148 1,2 1/84 3,3 1/30 0,0 0/32 0,7 2/294 

Deficiência 

de PC + 
Deficiência PS 0,7 1/148 1,2 1/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,7 2/294 

 
Deficiência PS + 

Deficiência AT 
0,7 1/148 0,0 0/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

 
Deficiência PS + 

Hiperhomo 
0,0 0/148 1,2 1/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

 Deficiência AT 0,0 0/148 1,2 1/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

Deficiência 

de PS + 
Deficiência AT 4,7 7/148 2,4 2/84 6,6 2/30 0,0 0/32 3,7 11/294 

 
Deficiência AT + 

Hiperhomo 
0,7 1/148 0,0 0/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

 Hiperhomo 2,7 4/148 0,0 0/84 3,3 1/30 0,0 0/32 1,7 5/294 

 FV Leiden 0,7 1/148 0,0 0/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

Hiperhomo

cisteinemia

+ 

FV Leiden 0,7 1/148 0,0 0/84 0,0 0/30 0,0 0/32 0,3 1/294 

Total 30,4 
45/14

8 
20,2 

17/8

4 

30,

0 
9/30 0,0 0/32 24,1 71/294 
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APÊNDICE E - ARTIGO 1 



91 

 



92 

 



93 

 

 
 



94 

 

 



95 

 

 



96 

 

 



97 

 

APÊNDICE F – ARTIGO 2 
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APÊNDICE G – ARTIGO 3 
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