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RESUMO 

 

 

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença sistêmica, podendo ser fatal se não tratada. No 

Brasil ocupa importante papel epidemiológico e, atualmente, encontra-se urbanizada e em 

franca expansão. Apesar dos recursos de tratamento intensivo e das rotinas estabelecidas para 

o tratamento específico da LV, constatou-se aumento na letalidade da doença em diversas 

regiões do País. Como o seu desenvolvimento ou controle depende da eficácia das respostas 

imunes do hospedeiro e da habilidade do parasito em escapar dessa resposta, a compreensão 

dos mecanismos imunopatológicos poderá contribuir para a identificação precoce dos 

pacientes com maior risco de evolução desfavorável, e, consequentemente, reduzir a 

letalidade. Os fatores que determinam a evolução para a forma grave da doença ainda não 

foram completamente ielucidados, mas uma resposta imune celular específica da leishmaniose 

parece desempenhar um papel fundamental. Na LV, o sistema imunológico é altamente 

ativado com produção de citocinas e fatores de crescimento, como por exemplo, fator de 

crescimento insulina símile I (IGF-1). Além disso, há uma linha tênue entre as respostas 

imunes que efetivamente controlam o crescimento do parasito e induzem a imunidade a longo 

prazo daquelas que permitem a persistência do parasito e a doença associada. O estudo 

verificou a resposta imunológica através de citocinas, IGF-I e carga parasitária na medula 

óssea de indivíduos com LV. Os resultados mostraram elevada produção não dicotomizada 

(Th1 e Th2) de citocinas e não houve diferença significativa na expressão gênica medular de 

IFN-γ TNF-α, IL-10, IL-6, IL-12p40 e IGF-I entre os perfis de gravidade da LV; embora o 

grupo grave tenha apresentado piores médias nos parâmetros laboratoriais periféricos. Apesar 

do IFN-γ estar envolvida no controle de parasitos e ser encontrada em níveis aumentados nos 

pacientes com a LV, sua capacidade de exercer essa função parece ser suprimida pela IL-10, o 

que pode ser observado pela correlação forte e negativa entre IFN-γ e IL-10 observada no 

estudo. Também foi encontrada uma relação não significativa entre carga parasitária medular 

e gravidade dos indivíduos com LV e uma fraca correlação entre carga parasitária e expressão 

de IGF-I. Não houve diferença entre a expressão gênica medular de IGF-I entre os indivíduos 

com LV ativa e controle e baixa correlação desse fator de crescimento com as citocinas IFN-γ 

TNF-α, IL-10, IL-6, IL-3 e CSF2. O entendimento da imunopatogênese da doença no 

ambiente da medula óssea através de mensurações de marcadores imunológicos (citocinas e 

fator de crescimento) que participam   da   progressão   clínica da doença pode auxiliar na 

prevenção para um quadro desfavorável e subsidiar o desenvolvimento de novas terapias. 

 

 

Palavras-chave: Leishmaniose visceral, medula óssea, citocinas, fator de crescimento insulina 

símile I, carga parasitária. 



ABSTRACT 

 

 

Visceral Leishmaniasis (VL) is a systemic disease, and can be fatal if left untreated. In Brazil, 

it occupies an important epidemiological role and, currently, it is urbanized and in rapid 

expansion. In spite of the intensive treatment resources and established routines for the 

specific treatment of VL, an increase in lethality of the disease has been observed in several 

regions of the country. Since its development or control depends on the efficacy of host 

immune responses and the ability of the parasite in order to escape this response, the 

understanding of immunopathological mechanisms may contribute to the early identification 

of patients with a higher risk of unfavorable outcome, and, consequently, reduce lethality. 

Factors that determine the progression to the severe form of the disease have not yet been 

fully identified, but a cellular immune response specific for leishmaniasis appears to play a 

key role. In VL, the immune system is highly activated with production of cytokines and 

growth factors, for example, insulin-like growth factor I (IGF-1). In addition, there is a fine 

line between immune responses that effectively control parasite growth and induce long-term 

immunity from those that allow parasite persistence and associated disease. The study verified 

the immune response through cytokines, IGF-I and parasite load in the bone marrow of 

individuals with VL. The results showed a high non-dichotomized production (Th1 and Th2) 

of cytokines and there was no significant difference in the expression of IFN-γ TNF-α, IL-10, 

IL-6, IL-12p40 and IGF-I among the severity of VL; although the severe group presented 

worse mean in the peripheral laboratory parameters. Although IFN-γ is involved in parasite 

control and is found at increased levels in patients with VL, its ability to exert this function 

appears to be suppressed by IL-10, which can be observed by the strong and negative 

correlation between IFN-γ and IL-10 levels observed in the study. We also found a non-

significant relationship between spinal cord load and the severity of individuals with VL and a 

weak correlation between parasite load and IGF-I expression. There was no difference 

between the IGF-I marrow gene expression between the active and control VL individuals and 

the low correlation of this growth factor with the IFN-γ TNF-α, IL-10, IL-6, IL-03 and CSF2 

cytokines. The understanding of the immunopathogenesis of the disease in the bone marrow 

environment through measurements of immunological markers (cytokines and growth factor) 

that participate in the clinical progression of the disease can help prevent an unfavorable 

situation and subsidize the development of new therapies. 

 

 

Key-words:  Visceral leishmaniasis, bone marrow, cytokines, insulin-like growth factor I, 

parasitic load. 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CD   Células dendríticas 

células NK  Células natural killler 

CMI   Imunidade mediada por células 

Dalys   Anos de vida ajustados pos incapacidade 

DTH   Teste cutâneo de hipersensibilidade tardia 

ELISA   Ensaio imunoenzimático (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) 

GM-CSF  Fator estimulador de colônias de granulócitos e monócitos 

IFN-γ    Interferon γ 

IgG   Imunoglobulina G 

IGF-I   Fator de crescimento insulina-símile I 

IGF-IR   Receptor de fator de crescimento insulina-símile I  

IL    Interleucina (citocina) 

LV    Leishmaniose visceral 

NOI   Intermediário reativo de nitrogênio 

OMS    Organização Mundial de Saúde 

PBMC   Células mononucleares do sangue periférico 

PCR    Reação em Cadeia da Polimerase 

RT-PCR  PCR em Tempo Real 

RIFI    Reação de Imunofluorescência Indireta 

ROI   Intermediário reativo de oxigênio 

Th1    Linfócitos T helper CD4+ da subclasse funcional 1 

Th2    Linfócitos T helper CD4+ da subclasse funcional 2 

Th3   Linfócitos T helper CD4+ da subclasse funcional 3 

Th17   Linfócitos T helper CD4+ da subclasse funcional 17 

Treg   Linfócitos T helper CD4+ da subclasse funcional reg 

TNF-α     Fator de necrose tumoral alfa (Tumor Necrosis Factor alpha) 

TGF-β   Fator transformador de crescimento β 



SUMÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 12 

2 OBJETIVOS .................................................................................................................. 32 

2.1 Objetivo Geral.............................................................................................................. 32 

2.2 Objetivos Específicos ................................................................................................. 32 

3 PRODUTOS .................................................................................................................. 34 

3.1 PRODUTO 01............................................................................................................. 35 

3.2 PRODUTO 02............................................................................................................. 53 

 

4 CONCLUSÕES.............................................................................................................. 68 

REFERÊNCIAS................................................................................................................ 69 

ANEXO........................................................................................................................... 74 

 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Leishmaniose 

 

 

A leishmaniose é causada por um parasito do gênero Leishmania e é transmitida ao homem 

por pela picada dos flebótomos. Existem 3 formas principais de leishmaniose: visceral, 

cutânea e mucosa (1). 

 

Um total de 98 países e 3 territórios em 5 continentes relataram transmissão endêmica das 

leishmanioses (2). Estima-se que 12 milhões de pessoas em todo o mundo tenham alguma 

forma de leishmaniose e que 350 milhões de pessoas estejam em risco. Com base em 

estimativas, ocorrem aproximadamente 200.000 a 400.000 casos de leishmaniose visceral 

(LV) e 700.000 a 1,2 milhões de casos de leishmaniose cutânea a cada ano; e uma estimativa 

de 20.000 a 40.000 mortes por leishmaniose visceral por ano e mais de 2 milhões de DALYs 

(anos de vida ajustados por incapacidade) perdidos (3). Mais de 90% dos novos casos de LV 

notificados à Organização Mundial de Saúde (OMS) ocorreram em sete países: Brasil, 

Etiópia, Índia, Quênia, Somália, Sudão do Sul e Sudão (1, 2, 4). 

 

Na América Latina, os casos de LV ocorrem do México à Argentina, mas cerca de 90% dos 

casos relatados vêm do Brasil. Entre 2010 e 2017, 29.813 casos foram confirmados, sendo o 

Estado de Minas Gerais responsável por 3.235 casos nesse período (5, 6).  

 

A ocorrência da LV limitava-se a áreas rurais e a pequenas localidades urbanas, mas, 

atualmente, encontra-se urbanizada e em franca expansão. Vários fatores podem ter 

contribuído para essa mudança de distribuição geográfica, como o desmatamento, as 

condições precárias de saneamento decorrentes do crescimento desordenado das cidades que 

favoreceram a adaptação do vetor Lutzomyia longipalpis e propiciaram o contato direto entre 

os ciclos silvestre e urbano da LV. Além disso, a doença tem sido verificada como infecção 

oportunista em pacientes com Aids, semelhantemente ao que se observa no sul da Europa. 

Apesar dos esforços no controle de vetores e reservatórios, a LV encontra-se em rápida 

expansão, acometendo indivíduos de diferentes grupos de idades, com maior frequência em 

crianças até dez anos de idade (7-9). 
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A proporção de leishmaniose visceral assintomática para sintomática pode variar de 0,4:1 a 

50:1 dependendo da zona endêmica, demonstrando que muitas pessoas infectadas  

desenvolvem uma resposta imune efetiva e não manifestam doença clínica. As características 

genéticas e imunológicas do hospedeiro, além da cepa do parasito e carga parasitária, 

influenciam o desenvolvimento da doença (10). 

 

A infecção por Leishmania resulta em distintas situações clínicas e imunopatológicas.  A LV 

se caracteriza por apresentar uma série de alterações clínico-laboratoriais, além de poder 

evoluir à forma grave, com apresentação de: sangramento, infecção bacteriana, intensa 

pancitopenia, icterícia e edema generalizado. Esses fatores têm sido identificados como os 

mais importantes preditores do mau prognóstico (9, 11). 

  

Apesar dos recursos de tratamento intensivo e das rotinas estabelecidas para o tratamento 

específico da LV, constatou-se aumento na letalidade da doença em diversas regiões do país 

(8). Como na LV, o desenvolvimento da doença ou o controle da infecção dependem da 

eficácia das respostas imunes inatas e adaptativas, a compreensão dos mecanismos 

fisiopatológicos da LV poderá contribuir para a identificação precoce dos pacientes com 

maior risco de evolução desfavorável, e, consequentemente, reduzir a letalidade. 

 

 

1.1 Apresentação Clínica da LV                           

 

 

As manifestações clínicas da LV podem variar desde a infecção assintomática até a doença 

progressiva e potencialmente fatal. O período de estado da doença apresenta amplo quadro 

clínico e tem como sinais mais comuns a febre, emagrecimento, hepatoesplenomegalia e 

caquexia, mas com grande variabilidade entre os indivíduos. A tríade clássica da LV 

(hepatoesplenomegalia, febre e pancitopenia) é observada em 75% dos caso (12-15). Alguns 

indivíduos apresentam sinais de hemorragia, sendo a epistaxe o mais comum, seguido de 

gengivorragia e petéquias. O período de incubação varia de três a oito meses, mas pode ser 

tão breve quanto 10 dias e tão longo quanto 24 meses (16-18). 

 

Os sinais e sintomas irão depender da relação que se estabelece entre parasito-hospedeiro. Do 

ponto de vista clínico e laboratorial, a LV pode ser dividida didaticamente em três formas, 
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conforme as características apresentadas pelos pacientes: assintomática e a clássica. Somente 

uma pequena parcela de indivíduos infectados desenvolve a forma clássica da LV (19). 

 

Por razões desconhecidas, alguns pacientes evoluem com apresentação de sinais clínicos de 

gravidade como icterícia, sangramento, co-infecções bacterianas, edema (anasarca) e ou 

vômitos que podem levar à morte, mesmo quando tratados com terapias (20-22).  

 

Em um estudo realizado no Brasil, no qual se propôs um sistema de pontuação prognóstica 

para morte por LV, foi encontrado que no momento da suspeita clínica, a morte estava 

associada à presença de esplenomegalia, edema, fraqueza, sangramento, icterícia, idade (1 ano 

ou menos e mais de 19 anos), co-infecção por Leishmania-HIV e presença de infecção 

bacteriana (23). O desenvolvimento de um escore prognóstico utilizando parâmetros clínicos 

e laboratoriais são extremamente importantes, uma vez pode ajudar a reduzir as taxas de 

letalidade (23). 

 

Em um outro estudo brasileiro, foram descritos quatro fatores clínicos (sangramento da 

mucosa, icterícia, dispneia, suspeita de coinfecção bacteriana) e duas variáveis laboratoriais 

(neutropenia grave e trombocitopenia grave) como preditores independentes do risco de morte 

em crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (6). 

 

No Sudão do Sul, o estudo de prognóstico associou jovens e idosos, longa duração da doença, 

anemia, desnutrição, esplenomegalia, alta densidade parasitária e vômitos a um maior risco de 

morte (24). 

 

É importante ressaltar que a maioria desses fatores de risco para morte pode ser facilmente 

observada por um médico ou outro profissional de saúde em unidades básicas, permitindo a 

detecção precoce de casos de LV potencialmente graves e o direcionamento para serviços de 

saúde especializados,  com redução do número de óbitos (23). 

 

 

1.2 Diagnóstico 

 

 

O diagnóstico da LV baseia-se em três critérios: epidemiológico, clínico e laboratorial: 
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a) Epidemiológico: 

 

Procedência ou viagem nos últimos meses para área endêmica. Se residente em área 

endêmica, investigar ocorrência de casos caninos, ou presença do vetor na residência, 

identificados como Flebótomos ou Lutzomias (22). 

 

b) Clínicos 

 

Febre, hepatoesplenomegalia, anemia e manifestações hemorrágicas são sintomas clássicos e 

bem sugestivos de LV. O diagnóstico se torna difícil nos casos oligossintomáticos onde o 

paciente apresenta histórico de febre associado à tosse persistente, diarréia intermitente por 

mais de três semanas, adinamia, aumento discreto de fígado ou baço podendo ser confundido 

com outros processos infecciosos comuns da região (25, 26). 

 

c) Laboratoriais 

 

Os achados laboratoriais incluem anemia, leucopenia, plaquetopenia, hipoalbuminemia e 

hipergamaglobulinemia e múltiplos fatores envolvidos na sua gênese, como hiperesplenismo, 

resposta imune e deficiências nutricionais (27).  

 

O diagnóstico laboratorial da LV é conduzido quando existem indicativos clínicos e/ou 

epidemiológicos e consiste, fundamentalmente, de três grupos de exames: os exames 

parasitológicos, os métodos imunológicos e os métodos moleculares. 

 

Os exames parasitológicos são considerados classicamente como os métodos ―padrão-ouro‖ 

no diagnóstico da LV e são baseados na demonstração do parasito e/ou no seu isolamento em 

cultivo. O material obtido pode ser empregado para confecção de esfregaços ou impressão em 

lâminas, histologia, isolamento em meios de cultura ou inoculação em animais de laboratório 

(12, 28).  

 

Os testes imunológicos diferem em sua sensibilidade, especificidade e na sua aplicação 

prática. Uma vez que esses testes dependem dos níveis de globulinas circulantes, os testes 

podem permanecer positivos durante muito tempo após o tratamento (28, 29). Entretanto, os 
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anticorpos formados durante o curso da infecção poderão mostrar reações cruzadas com 

antígenos semelhantes encontrados em outras doenças como a doença de Chagas, malária, 

tuberculose, leishmaniose tegumentar, hanseníase, esquistossomose e outras (28).  

 

Diferentes técnicas sorológicas têm sido utilizadas no diagnóstico da LV. No Brasil, os testes 

imunológicos utilizados para a detecção de anticorpos circulantes anti-Leishmania são o 

ensaioimunoenzimático (ELISA), a reação de imunofluorescência indireta (RIFI), os testes 

imunocromatográficos e a imunofluorescência baseada em citometria de fluxo (30). 

 

Desde a sua introdução em 1971, os métodos imunoenzimáticos vêm sendo avaliados na 

detecção de anticorpos específicos na leishmaniose (30). É um teste que permite a detecção de 

baixos títulos de anticorpos, de fácil execução e leitura objetiva dos resultados (31, 32). 

 

Em razão ao alto custo, os métodos sofisticados não podem ser utilizados em ampla escala. 

Com isso, houve a necessidade de um teste simples, rápido, com boa sensibilidade e 

especificidade. Portanto, um promissor teste de tira imunocromatográfica ―pronto para uso‖ 

baseado em antígeno rk39 foi desenvolvido para utilização em condições difíceis de campo 

(28).  

 

Devido às dificuldades existentes no diagnóstico sorológico, antigênico e parasitológico de 

LV, nos últimos anos, têm-se buscado testes sensíveis e específicos, como aqueles baseados 

em métodos moleculares. Entre os exames moleculares, a reação em cadeia da polimerase 

(PCR) é a mais usada e vem sendo avaliada nas últimas décadas para diagnóstico da LV, com 

diferentes objetivos, incluindo o diagnóstico da infecção, o diagnóstico da doença, 

identificação de espécie e o controle de cura (33-35).  

 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) é uma ferramenta que tem sido utilizada para a 

detecção do DNA da Leishmania sp. em uma variedade de amostras clínicas.  Devido ao custo 

elevado, necessidade de profissional capacitado e à ampla variedade de alvos e iniciadores 

disponíveis no diagnóstico molecular, ainda não há um procedimento padrão ouro, o que 

dificulta a inserção desse ensaio na rotina dos serviços de saúde (36). 

 

A técnica de reação de cadeia de polimerase (PCR), realizada com amostras da medula óssea, 

baço, linfonodos e sangue periférico constitui avanço importante no diagnóstico da LV. A 
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detecção da presença do DNA do parasito em amostras biológicas, não necessariamente pode 

ser interpretada como infecção ativa. Dessa forma, questiona-se a importância do PCR como 

método diagnóstico, considerando a positividade observada em pacientes assintomáticos e 

indivíduos clinicamente curados após tratamento específico (28). As doenças causadas pelas 

várias espécies de Leishmania se caracterizam por promover alterações no número de 

parasitos durante o curso da infecção (37, 38).  

 

Na LV, a carga parasitária pode variar com o tempo após a infecção no mesmo tecido e 

também entre diferentes tecidos em um mesmo momento após a infecção (39). Quantificar a 

carga parasitária, além de um método de diagnóstico preciso, pode ser uma boa maneira de 

acompanhar a evolução da infecção, identificar recidivas, verificar o efeito de um 

determinado esquema terapêutico e, consequentemente, como critério de cura da doença (14). 

 

A determinação da densidade de parasitos em diferentes amostras biológicas pode ser conseguida 

através da microscopia, pela contagem de amastigotas em relação aos núcleos das células do 

hospedeiro em esfregaços do tecido (17). Devido à dificuldade que essa técnica de quantificação 

apresenta, métodos baseados na amplificação quantitativa em tempo real (qPCR) têm sido 

desenvolvidos para aperfeiçoar a detecção, esse método permite a quantificação e o 

monitoramento simultâneo do produto amplificado através do uso de corantes fluorescentes ou 

sondas de DNA marcadas com fluorocromos (40). 

 

Na reação de amplificação quantitativa em tempo real (qPCR), é utilizado o SYBR Green I, 

corante, que se liga de forma inespecífica ao DNA dupla fita durante a amplificação. Outra 

maneira de gerar a fluorescência é usar uma sonda especificamente dirigida a uma região 

interna da sequência que será amplificada, e um exemplo deste sistema é a sonda TaqMan. 

Durante a amplificação, a sonda TaqMan é degradada e ocorre a emissão de luz. A análise da 

emissão de luz é feita através de um detector de sinal que cria um gráfico com a absorção 

obtida após cada ciclo de PCR, e o sinal gerado reflete a quantidade de produto formado (41).  

 

Por não possuir as várias etapas de manipulação pós-amplificação da PCR convencional, a 

qPCR minimiza os riscos de contaminação do material, além de permitir de forma simultânea 

a detecção,  medida e comparação do número de parasitos em diferentes amostras (42). A 

qPCR ainda possui maior velocidade, reprodutibilidade e capacidade de quantificação. 
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Entretanto, existe a necessidade de laboratórios bem equipados e o custo ainda limita o seu 

uso em campo e em países em desenvolvimento (31). 

 

 

1.3 Tratamento  

 

 

No Brasil, o tratamento de primeira linha da LV é realizado com antimoniato de N - 

metilglucamina (Glucantime®), (20 mg Sb
+5

/kg/dia) durante 20 dias, reservando o uso de 

anfotericina B, (1mg/kg/dia) durante 14 dias, para pacientes gestantes e pacientes com sinais 

de gravidade, toxicidade ou refratariedade, relacionados ao uso dos antimoniais pentavalentes 

(43).  

 

As formulações lipídicas da anfotericina B apresentam a vantagem de reduzir a toxicidade da 

droga e redução do tempo de tratamento em relação a formulação desoxicolato; e o seu uso (3 

mg/kg/dia) durante 7 dias é reservada à pacientes com alto risco de mortalidade (idade 

inferior a um ou superior a 50 anos; escore de gravidade: clínico ≥ 4 ou clínico-laboratorial ≥ 

6; insuficiências renal, hepática, cardíaca; transplantados cardíacos, renais ou hepáticos; 

intervalo QT corrigido no exame eletrocardiográfico maior que 450 milissegundos (ms); uso 

concomitante de medicamentos que alteram o intervalo QT; hipersensibilidade ao antimoniato 

de N-metil glucamina ou outros medicamentos utilizados para o tratamento da leishmaniose 

visceral; infecção pelo HIV; comorbidades ou medicação que compromete a imunidade; falha 

terapêutica ao N-metil glucamina ou a outros medicamentos utilizados para o tratamento da 

leishmaniose visceral; gestantes (44).  

 

1.4 Resposta imune do hospedeiro 

 

Os fatores que determinam o desenvolvimento ou não da LV e sua evolução para forma grave 

da doença ainda não foram completamente identificados, mas uma resposta imune celular 

específica da leishmaniose parece desempenhar um papel fundamental (45).  

 

Anormalidades imunológicas precoces durante a infecção podem estar envolvidas na 

patogênese da LV. Na leishmaniose visceral, o sistema imunológico é altamente estimulado e 

produz as citocinas ativadoras de macrófagos, interferon-gama (IFN-γ) e fator de necrose 
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tumoral alfa (TNF-α) e as inibidoras de macrófagos, interleucina-10 (IL-10) e fator 

transformador de crescimento-beta (TGF-β). Estudos de processos de ativação e desativação 

imunológica, bem como mecanismos imunopatogênicos, podem contribuir para um melhor 

entendimento da doença e ao desenvolvimento de alternativas de tratamento (46, 47).  

 

Foi descrita uma incapacidade transitória de montar uma imunidade mediada por células 

(CMI) efetiva em LV com base na ausência de resposta proliferativa de linfócitos e 

estimulação in vitro de células mononucleares do sangue periférico (PBMC) pelo antígeno de 

Leishmania (47). Os pacientes com LV também apresentam testes cutâneos de 

hipersensibilidade do tipo retardado negativos (48).  

 

A resposta imune em indivíduos após a infecção por Leishmania infantum pode ser eficaz no 

controle da infecção e gerar uma forte resposta de hipersensibilidade tardia. Nesses casos, o 

indivíduo infectado é tipicamente assintomático e o teste cutâneo de hipersensibilidade tardio 

(DTH) reativo está associado a altos níveis de IFN-γ e TNF-α produzidos por células T CD4+ 

(49). 

 

A LV é uma doença heterogênea complexa com vários mecanismos imunes inatos e 

adaptativos envolvidos na patologia da doença. Após a deposição de promastigotas 

metacíclicas infectantes na derme, o sistema imune inato da pele recruta células inflamatórias 

para locais de invasão em poucos minutos e promove a indução da imunidade adaptativa (50).  

 

Na LV, existe uma linha tênue entre as respostas imunes que efetivamente controlam o 

crescimento do parasito e induzem a imunidade a longo prazo daquelas que permitem a 

persistência do parasito e a doença associada. Os indivíduos infectados podem progredir para 

respostas imunes apropriadas que limitam a patologia da infecção (ou seja, subclínica) ou para 

o não controle parasitário e, consequente, replicação e doença. Estudos tentam identificar 

quais fatores imunológicos, genéticos, nutricionais ou outros fatores epidemiológicos 

influenciam esses resultados (51).  

 

Os achados progressivos no campo da imunologia da LV humana sugerem importantes papéis 

de diferentes citocinas na proteção de doenças e na patogênese. A resposta imune inata contra 

a infecção por Leishmania desempenha um papel fundamental na previsão do resultado da 
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doença. Não só ajuda na prevenção do crescimento precoce do parasito e na disseminação da 

infecção, mas também atua como uma fonte de diferentes citocinas imunorreguladoras (52). 

 

À medida que o parasito se multiplica, há forte indução do sistema fagocitário mononuclear 

do paciente (53).  Imunologicamente, a LV é acompanhada por uma ausência de 

hipersensibilidade tardia, CMI específicas de Leishmania prejudicada com base no fracasso 

das células mononucleares do sangue periférico em proliferar e produzir IFN-γ em resposta ao 

antígeno Leishmania, ativação de células B policlonais e hipergamaglobulinemia (3, 19, 48).  

 

Apesar dessa falta de resposta específica ao antígeno, há evidências de que células T reativas 

ao antígeno estão presentes em pacientes com leishmaniose (calazar), visto que após o 

sucesso da quimioterapia, há restauração da reatividade específica do antígeno, respostas 

proliferativas in vitro para antígeno parasito são restaurados e há desenvolvimento de 

imunidade contra reinfecção (54, 55).  

 

Respostas celulares efetivas para combater a Leishmania dependem da formação de 

subconjuntos de células T CD4+ que são capazes de ativar as respostas leishmanicidas por 

macrófagos e monócitos do hospedeiro. A diferenciação de subconjuntos de células T CD4+, 

Th1, Th2, Treg e Th17, depende muito do microambiente da citocina durante a ativação 

inicial de células T CD4+ virgens. Dependendo do equilíbrio dessas citocinas, moléculas co-

estimulatórias, genética do hospedeiro e estímulos antigênicos, uma determinada célula T se 

diferenciará em um dos subgrupos Th e produzirá as citocinas específicas. Essas citocinas, por 

sua vez, atuarão nos macrófagos e monócitos do hospedeiro para prepará-los para o controle 

eficaz ou ineficaz da Leishmania e subseqüente controle ou não da imunopatologia (49). 

 

Inicialmente, acreditava-se que, na LV, a susceptibilidade estava associada à incapacidade de 

produzir um perfil de citocina estimulante de macrófagos (perfil Th1), incluindo IFN-γ e 

interleucina-12 (IL-12); em vez disso, havia produção de citocinas imunossupressoras, 

interleucina de perfil Th2, como interleucina-10 (IL-10). No entanto, tem-se observado que 

durante a infecção, as respostas do tipo de células Th2 altamente polarizadas parecem não se 

desenvolver; em vez disso, há uma resposta inicial da célula Th1-Th2 (45, 55).  

 

Ao contrário dos modelos murinos, não há dicotomia clara nas citocinas Th1 e Th2 na LV 

humana e seus impactos na resistência e susceptibilidade não estão claramente definidos. No 
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entanto, os pacientes com LV ativa estão associados com aumento dos níveis de múltiplas 

citocinas plasmáticas, IL-10, IL-6, IL-4, IFN-γ, TNF-α e IL-12 (50). Como níveis elevados de 

RNAm de IFN-γ foram encontrados no baço e na medula óssea durante a fase aguda da 

infecção, a evolução clínica desfavorável não está relacionada somente com a distorção para o 

perfil Th2, mas mecanismos subjacentes contribuem para a patogênese da LV (3). 

 

O hospedeiro infectado pode falhar em controlar a infecção por Leishmania devido à resposta 

defeituosa dos mecanismos de sinalização intracelular induzidos por IFN-γ. Apesar da 

presença de altos níveis de IFN-γ durante a infecção, os hospedeiros podem não conseguir 

controlar a infecção e resolver sua doença, devido à falta de resposta ao IFN-γ relacionada à 

falha na sinalização. A regulação negativa do receptor IFN-γ contribui para a inativação da 

sinalização celular em células infectadas por L. donovani (50, 56).  

 

Assim, pacientes com calazar não possuem déficit da resposta Th1, como se imaginava; em 

vez disso, há coexpressão de um perfil Th2 (principalmente IL-10), provavelmente produzida 

como um mecanismo homeostático para controlar a inflamação induzida por infecção forte e 

persistente (57). 

 

Dados subsidiam a hipótese de que a IL-10 é um importante imunomodulador, atenuando os 

mecanismos de defesa do hospedeiro e favorecendo o controle da resposta imune após a 

depuração efetiva do parasito (58).  Ensaios com bloqueio de IL-10 in vivo, utilizando 

amostras de pacientes com LV, mostraram um aumento da IFN-γ e na produção de TNF-α, 

associado também com redução do crescimento parasitário, indicando que a IL-10 é um dos 

principais supressores de mecanismos imunes leishmanicidas em doentes LV humanos (3). A 

ação da IL-10 reduz a morte de Leishmania mediada por intermediários reativos de nitrogênio 

(IRN) e oxigênio (IRO) produzidos por macrófagos, favorecendo o início e progressão da 

doença. Portanto, a IL-10 pode proteger os tecidos dos danos colaterais causados pela 

inflamação excessiva, mas nas doenças infecciosas, onde uma resposta inflamatória é 

necessária para evitar a proliferação do parasito, a IL-10 pode prevenir uma resposta ideal 

(21, 45, 59). 

 

Vários estudos associaram a presença de IL-10 com a gravidade da LV. Costa et al., (2013) 

encontraram uma associação de IL-10 com alguns indicadores clínicos de gravidade da 

doença, como sangramento, contagem de neutrófilos e níveis de hemoglobina. Além disso, a 
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neutralização da IL-10 em células do aspirado esplênico de pacientes com LV aumenta a 

produção de IFN-γ e TNF-α e reduz a carga parasitária (21, 59). 

 

A ausência de ações ou produtos parasitários que possam prejudicar as células ou tecidos do 

hospedeiro indica que a patogenicidade sistêmica da LV depende da resposta do hospedeiro. 

É razoável supor que as citocinas possam estar fortemente relacionadas, ou ser a própria 

causa, dos casos mais graves de calazar, ao gerar uma resposta inflamatória sistêmica 

prejudicial (60). 

 

A inflamação sistêmica tem sido descrita como uma causa de manifestações clínicas em 

várias infecções intracelulares, incluindo malária e leishmaniose. Na LV, essa resposta 

inflamatória apresenta-se como uma liberação de múltiplas citocinas, bem descrita na 

literatura como tempestade de citocinas. A tempestade de citocinas pode ser considerada 

como causa direta de algumas manifestações clínicas da LV. De fato, a liberação de 

mediadores inflamatórios poderia ser responsável pelo dano tecidual, e sua influência na 

gravidade da LV foi previamente indicada por Costa et al., (2010, 2013) (20, 60).  

 

A evidência de que a liberação sistêmica de citocinas favorece a evolução/gravidade da 

doença é corroborada pela observação de que indivíduos assintomáticos não apresentam tal 

perfil (21). Embora uma resposta imune protetora contra a Leishmania possa estar sob a 

influência de uma resposta do tipo I e da produção de IFN-γ, o papel preciso das citocinas 

TH2 em infecções não curadas exige uma exploração cuidadosa (27).  

 

O resultado clínico da doença é uma consequência da interação complexa entre o patógeno e o 

hospedeiro, e a sobrevivência do patógeno depende em grande parte do tipo de citocina (Th1 

ou Th2) produzida pelas células imunes do hospedeiro no momento do encontro e por fatores 

de crescimento, por exemplo, IGF-1. Os eventos que acontecem no início da infecção 

influenciam muito o curso da doença. Essa fase inicial é caracterizada por um processo 

inflamatório no qual vários mediadores e elementos teciduais participam, incluindo fatores de 

crescimento e citocinas. Estes podem ser benéficos para o hospedeiro, contribuindo para a 

eliminação do parasito ou favorecendo a sobrevivência e proliferação de Leishmania, direta 

ou indiretamente, em um ambiente hostil dentro dos macrófagos (61). 
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A via causal da evolução clínica no calazar envolve um processo dinâmico iniciado por 

imunossupressão, levando a uma maior carga parasitária e, subsequentemente, desencadeando 

inflamação sistêmica.  É interessante avaliar a associação da carga parasitária com a resposta 

imune e fatores de crescimento na LV humana, uma vez que os imunomoduladores são 

considerados importantes na patogênese da doença. Portanto, o estudo das principais citocinas 

Th1/Th2 e fator de crescimento insulina-símile I (IGF-1) em pacientes com LV é necessário 

para entender a sua correlação com a carga parasitária e com a evolução clínica dos pacientes 

(62, 63).  

 

1.4.1 Citocinas 

 

As citocinas são produzidas em resposta a diferentes antígenos e podem estimular diversas 

respostas celulares envolvidas na imunidade e na inflamação. A ação das citocinas 

frequentemente é pleiotrópica e redundante. As citocinas geralmente influenciam a síntese e a 

ação de outras citocinas, levando a uma cascata onde a segunda ou a terceira citocina pode 

mediar os efeitos biológicos da primeira (49). 

 

Muito conhecimento foi adquirido sobre a imunopatogênese da LV; à medida que o parasito 

se multiplica dentro dos macrófagos esplênicos, fígado e medula óssea, os patógenos induzem 

forte ativação do sistema fagocitário mononuclear do paciente (48).  

 

Níveis elevados de IFN-γ e TNF-α são encontrados e essas citocinas podem controlar a 

proliferação do parasito durante os estágios iniciais (53). Entretanto, apesar de um sistema 

imunológico altamente ativado, os pacientes exibem imunossupressão antígeno-específica por 

Leishmania. A IL-10 e TGF-β são citocinas que podem ser caracterizadas como as 

responsáveis pela regulação da resposta imune (48).  

 

A LV está associada ao aumento da produção de múltiplas citocinas pró-inflamatórias, e a 

expressão de citocinas com a IF-γ no baço e na medula óssea durante a fase aguda da infecção 

sugere que desfechos clínicos desfavoráveis não estão relacionados exclusivamente à 

distorção Th2, mas que outros mecanismos contribuem para a patogênese da LV (3, 64). 

 

Além de poderem prejudicar diretamente o hospedeiro, os parasitos também podem 

indiretamente causar danos através da resposta produzida. Tem sido sugerido que os 
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principais fatores de risco para morte em LV estão relacionados ao fato de que uma produção 

elevada de citocinas pró-inflamatórias sistêmicas que compromete intensamente os órgãos e 

sistemas. Portanto, é observado a correlação dos níveis de citocinas (especialmente IFN-γ, IL-

10, IL-6, IL-27 e TNF-α) com as manifestações clínicas de LV associadas à gravidade da 

doença. (27, 45, 53).  

 

Além das citocinas, o parasito poderá encontrar fatores de crescimento, que podem ser 

benéficos para o hospedeiro, levando à eliminação dos parasitos, mas também é possível que 

eles favoreçam direta ou indiretamente a sobrevivência do parasito. Os IGFs, particularmente 

o IGF-I, podem pertencer a essa categoria de fatores, uma vez que o IGF-I, constitutivamente 

presente na pele, é conhecido por estar associado à inflamação, cicatrização de feridas e 

participação na evolução de leishmanioses (65).  

  

1.4.1.1 Interferon-gama 

 

O IFN-γ é a principal citocina produzida pelos linfócitos T e pelas células natural killer (NK), 

cuja função é ativar os macrófagos, tanto nas respostas imunes inatas como nas respostas 

imunes adquiridas mediadas pelas células. As principais fontes celulares envolvidas na 

produção de IFN-γ envolvem a resposta imune inata e adaptativa (45).  

 

O IFN-γ tem sua produção induzida principalmente por IL-12, mas também pode ser 

estimulada por outras citocinas. Inicialmente, após a fagocitose das promastigotas, as células 

dendríticas e macrófagos liberam IL-12, que estimula as células NK a secretar grandes 

quantidades de IFN-γ. A IL-12 induz a diferenciação e proliferação de populações de células 

CD4+ Th1, que produzem mais IFN-γ (50, 66).  

 

Na LV, o desenvolvimento da doença e o controle da infecção dependem da eficácia de uma 

resposta imune celular inata e adaptativa induzida por IFN-γ. O envolvimento de IFN-γ é 

fundamental para o mecanismo de defesa do hospedeiro contra a LV. O IFN-γ ativa 

macrófagos, levando à ativação da enzima óxido nítrico sintase induzida e à produção 

concomitante de óxido nítrico e metabólito de nitrogênio, o que promove a morte do parasito. 

Ente as várias citocinas anti-Leishmania, o IFN-γ desempenha um papel particularmente 

proeminente de ativação de macrófagos. Além disso, a atividade leishmanicida de 



25 

 

macrófagos, induzida por IFN-γ, mostrou ser aumentada por outras citocinas, como TNF-α e 

fator inibidor de migração (MIF) (27, 45, 49, 50, 53, 59, 64, 66, 67). 

 

Embora o IFN-γ seja considerado envolvido no controle de parasitos e estar em níveis 

aumentados nos pacientes com a LV ativa, sua capacidade de exercer essa função parece ser 

suprimida por citocinas também liberadas, como a IL-10. Ainda não está claro por que o IFN-

γ não supera o efeito modulador da IL-10, mas é possível que uma ativação mediada pela 

sinalização das células T é necessária para ativar mais eficientemente os mecanismos 

microbicidas dos macrófagos. Vários estudos descreveram outras citocinas séricas como 

moduladoras da resposta imune em pacientes com LV, incluindo IL-6, IL-21 e IL-27 (45, 59, 

68) 

 

Definida a função do IFN-γ no controle da carga parasitária na LV, é necessária que haja um 

equilíbrio entre a necessidade de uma resposta antiparasitária eficaz para controlar a infecção 

primária e o potencial para causar danos irreversíveis a longo prazo (69). 

 

1.4.1.2 Interleucina-12 

 

A IL-12 é uma citocina heterodimérica de 70 kDa composta por duas subunidades ligadas por 

ligação dissulfeto designadas p35 (35 kDa) e p40 (40 kDa), ambas codificadas por genes 

separados. A molécula heterodimérica IL-12p70, equivale à atividade biológica da IL-12, 

enquanto a IL-12p40, quando sozinha, pode antagonizar a IL-12 e inibir a geração de 

linfócitos T citotóxicos in vitro. Existem vários tipos de células que podem produzir IL-

12p35, mas apenas células dendríticas e macrófagos produzem IL-12p40; e, no final, a IL-12 

ativa (59, 70).  

 

A IL-12 é uma importante citocina reguladora que promove a ligação entre as respostas 

imunes inata e adaptativa. Originalmente descrito como um fator que promove tanto a 

atividade natural killer quanto a atividade de linfócitos T citotóxicos estimulando a produção 

de IFN-γ. Atualmente se sabe que a IL-12 é uma citocina chave envolvida no 

desenvolvimento de imunidade específica mediada por células T do tipo 1, ao direcionar as 

células Th0 a uma resposta Th1 (70). 
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Foi demonstrado em experimentos que a adição in vitro de IL-12 a culturas de linfócitos de 

pacientes com LV restaura a produção de IFN-γ e aumenta a atividade citotóxica das células 

NK. Além disso, outro experimento mostrou que a adição de IL-12 ou de anti-IL-10 restaurou 

a proliferação de linfócitos e a produção de IFN-γ por PBMC de pacientes com LV ativo. 

Esses experimentos constatam a importância da IL-12 para a manutenção de uma resposta 

imune do tipo Th1(47). 

 

1.4.1.3 Interleucina-10 

 

A IL-10 é uma citocina reguladora e pleiotrópica que pode ser produzida por células T, 

células B, macrófagos, células dendríticas (CDs), células NK, células epiteliais, mastócitos, 

bem como granulócitos neutrofílicos e eosinofílicos. (11, 52, 71).  

 

A citocina IL-10 foi inicialmente caracterizada como um fator secretado por clones Th2 que 

inibem a síntese de citocinas por células Th1 (19, 20). Sua ação suprime três importantes 

funções dos macrófagos: a liberação de mediadores imunológicos, a apresentação do antígeno 

e a fagocitose. Os altos níveis de IL-10 em concomitância com os altos níveis de IFN-γ nos 

pacientes com calazar promove consistência à hipótese de que IL-10 inibe a ativação de 

macrófagos induzida por IFN-γ em pacientes com a LV (45, 46, 54, 59, 71-74).  

 

O mecanismo da atividade supressora da IL-10 na LV humana foi atribuído principalmente à 

redução no acúmulo do fator inibidor da migração (MIF) regulado de macrófagos derivados 

de monócitos e à inibição da geração de intermediários reativos de nitrogênio e oxigênio a 

partir de macrófagos, resultando na regulação negativa da atividade leishmanicida. Essa 

natureza supressiva da resposta imune durante a LV ativa foi principalmente específica para 

antígenos de Leishmania, já que os testes para hipersensibilidade de tipo retardado (testes de 

Leishmanina ou Montenegro) a esses antígenos foram negativos (52).  

 

A IL-10 também promove à sobrevivência de células B e a diferenciação de células 

plasmáticas, assim, a superprodução de IL-10, a ativação de células B policlonais e a 

hipergamaglobulinemia aparecem simultaneamente em muitas doenças sistêmicas humanas, 

incluindo LV. A IL-10 também promove a mudança do isotipo IgG para IgG1 e IgG3, uma 

característica que foi observada em pacientes com LV humana. Apesar de útil no diagnóstico, 

a hipergamaglobulinemia não parece ser benéfica para o paciente (11, 53, 58). 
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A evidência direta do papel da IL-10 como um fator imunossupressor chave na LV é 

demonstrado por experimentos que utilizaram antagonista do receptor de IL-10 ou anticorpos 

monoclonais anti-IL-10; os resultados desses experimentos mostraram que a resposta imune e 

a produção de IFN-γ poderiam ser restauradas, levando à ativação de macrófagos e 

consequentemente à morte do parasito (11).  

 

Assim, embora os altos níveis de IL-10 observados em pacientes com LV possam ajudar a 

limitar as patologias mediadas pelo sistema imunológico, as atividades imunossupressoras da 

citocina podem promover a replicação do parasito e a progressão da doença, ao prevenir uma 

resposta antiparasitária ideal (3, 11, 21, 27, 49, 52, 55, 64, 75). 

 

Isso demonstra a importante associação de IL-10 com a carga parasitária, sugerindo que os 

níveis de IL-10 podem estar correlacionados com a gravidade da doença na LV humana. Esse 

processo é caracterizado por um ciclo vicioso no qual uma alta secreção de IL-10 regulatória 

permite a replicação parasitária progressiva, o que pode levar a citocinas inflamatórias 

excessivas, inflamação sistêmica e mortalidade (62, 63, 76). 

 

1.4.1.4 Interleucina-6  

 

A IL-6, uma citocina pleiotrópica, é sintetizada por células mononucleares, fibroblastos e 

outras células em respostas a uma ampla variedade de estímulos inflamatórios, incluindo 

infecção intracelular. As principais atividades biológicas da IL-6 incluem a indução da síntese 

proteica de fase aguda nos hepatócitos, a indução da diferenciação terminal das células B e a 

ativação das células T. Em alguns modelos, a IL-6 também parece atuar diminuindo os 

mecanismos inflamatórios e prejudicando a ativação e atividade antomicrobiana dos 

macrófagos, necessária para o desenvolvimento e sustento de ambas as respostas Th1 e Th2 

(19, 56, 66). 

 

A IL-6 é expressa em todas as formas de leishmaniose humana (cutânea, mucosa e visceral). 

Resultados in vitro e in vivo indicam que a IL-6 pode promover, suprimir ou permanecer 

inalterada na defesa anti-leishmania do hospedeiro. Apesar de não estar claro, o papel da IL-6 

na fisiopatologia da LV parece estar envolvida na exacerbação da doença, uma vez que 

participa na indução de várias outras citocinas causadoras de doenças.  Além disso, ao regular 
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negativamente o TNF-alfa, influencia a secreção de IL-10, estabelecendo, portanto, uma 

ligação da resposta inata com a imunidade adquirida em pacientes com calazar, via resposta 

regulatória-T (66).  

 

A Leishmania desencadeia uma resposta inflamatória ao estimular a produção de IL-27, IL-10 

e IL-6. Essas citocinas regulam negativamente a atividade microbicida dos macrófagos, 

facilitando a proliferação de leishmanioses. A IL-6 desempenha também um papel na ativação 

policlonal de células B resultando em uma hipergamaglobulinemia em pacientes com LV, 

uma vez que a IL-6 é essencial para a diferenciação terminal de células B e produção de 

imunoglobulinas. A liberação de IL-6 nos estágios iniciais da infecção pode interferir na 

indução de uma resposta Th1 específica, predispondo os parasitos a proliferar e causar 

doença. Altos níveis de IL-6 estão associados aos casos mais graves e à morte (19-21, 56, 66). 

 

No entanto, parece que há efeitos diferentes da IL-6 entre os órgãos. Resultados sugerem que, 

na infecção do fígado, a IL-6 exerce um efeito supressor precoce na defesa do hospedeiro e 

provavelmente realiza essa ação restringindo as respostas anti-Leishmania tipo Th1, incluindo 

aquelas dependentes de IFN-γ; já sob condições diferentes (testando a transferência de células 

dendríticas na infecção do baço por L. donovani), a IL-6 não parece ser supressora, mas sim 

leishmanistática. (40). Portanto, a IL-6 apresenta uma complexidade de ações, inclusive na 

proteção contra infecção por L. donovani  induzida por terapia com células dendríticas (66, 

72, 77).  

 

Há nos pacientes com calazar interações entre as citocinas, no qual a IL-6 parece 

desempenhar um papel importante no desencadeamento de sintomas e no controle de outras 

citocinas (20, 60, 73). 

 

1.4.1.5 Fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) 

 

O TNF-α é secretada por uma variedade de células como macrófagos, monócitos, neutrófilos, 

células natural killer e células T e é conhecida por afetar o crescimento, diferenciação, 

sobrevivência e função fisiológica de uma variedade de células diferentes, incluindo a 

citotoxicidade mediada por macrófagos. Estudos sugerem que os monócitos ativados 

sintetizam rapidamente TNF-α no local da inflamação e matam os alvos por contato célula-a-
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célula, através de sua liberação local no microambiente da interação do efetor e alvo (20, 52, 

78).  

 

O TNF-α é uma citocina pró-inflamatória que desempenha um papel crítico no 

desenvolvimento da imunidade inata e adquirida contra Leishmania. Possui ação pleiotrópica 

e parece ser um componente proeminente de um espectro diversificado de respostas 

inflamatórias benéficas e deletérias. Níveis elevados de TNF-α sérico foram encontrados na 

LV humana. Os efeitos benéficos do TNF-α endógeno incluem a indução da ativação de 

macrófagos e o aprimoramento da defesa antimicrobiana do hospedeiro. Isso foi demonstrado 

em vários estudos utilizando camundongos deficientes em TNF-α e seus receptores. No 

entanto o TNF-α liberado no soro pode ser responsável pela manifestação clínica da doença, 

como demonstrado pela correlação direta com vários marcadores clínicos de gravidade da 

doença (11, 21, 56, 78). 

 

Vários modelos de estudo relataram que a capacidade de camundongos para resistir à infecção 

está diretamente correlacionada com a capacidade de produzir TNF-α em resposta ao desafio 

do parasito in vitro. O bloqueio do TNF-α in vivo através da administração passiva de 

anticorpos anti-TNF-α exacerba o curso da doença, resultando em aumento constante da carga 

parasitária hepática na leishmaniose visceral experimental. A ausência de sinalização de TNF-

α intrínseco de células T CD4+ impediu sua expansão na medula óssea de camundongos 

infectados e limitou seu potencial de produzir IFN-γ, indicando que o TNF-α desempenha um 

papel central na regulação do compartimento de células T da medula óssea durante a infecção 

(79). 

 

Tanto TNF-α como IL-6 regulam positivamente a expressão de IFN-γR aumentando a 

transcrição e a estabilização do receptor, favorecendo assim a resolução do calazar. E o 

tratamento com anti-TNF-α resultou no desenvolvimento de LV como um processo de 

reativação em pacientes em tratamento para artrite. Entretanto, quando produzido em níveis 

muito altos, o TNF-α pode ter efeito de aumento de doença. Um estudo genético identificou 

uma ligação entre LV e um polimorfismo em um alelo associado a níveis séricos elevados de 

TNF-α (11).  
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A hipótese de que a citocina TNF-α está associada a intenso processo inflamatório e dano 

tecidual é consistente  e deve ser considerada para futuras investigações de terapias anti-TNF, 

por exemplo, na forma grave da LV e em outras doenças inflamatórias (60).  

 

1.4.1.6 Interleucina-3  

 

A medula óssea é o principal órgão hematopoiético acometido pela infecção por L. infantum 

(80). A regulação da atividade hematopoiética é um importante processo homeostático de 

mamíferos com participação crucial de um grupo de fatores de crescimento e citocinas para a 

proliferação e diferenciação dos precursores celulares hematopoiéticos, entre elas se encontra 

a IL-3 (81).  

 

A IL-3 é uma citocina estimuladora de colônias hematopoiéticas multilinhagem, e tem um 

papel importante na hematopoiese por estimular a proliferação e/ou diferenciação de 

diferentes linhagens de precursores hematopoiéticos como granulócitos, macrófagos, 

eritrócitos e megacariócitos (Ihle, 1992).  Produzida por linfócitos T CD4+ e por células B 

atua em progenitores hematopoiéticos multipotentes através da via Jak/STAT, levando a 

sobrevida e crescimento de tais células e consequente diferenciação celular (82). 

 

São escassos os estudos focando a participação desse fator na gênese das lesões observadas na 

medula óssea de pacientes com LV. Apenas trabalhos realizados em modelo animais 

infectados por L. major demonstram uma correlação entre a susceptibilidade à infecção e a 

capacidade das células esplênicas produzirem elevados níveis de IL-3, mas o papel dessa 

citocina na imunoregulação ainda não está clara (83). 

 

1.4.1.7 Fator estimulador de colônias de granulócitos e monócitos (GM-CSF) 

 

O fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF) é o principal fator 

responsável pela proliferação e/ou diferenciação de granulócitos e monócitos, foi 

originalmente descoberto como capaz de gerar colônias de granulócitos e macrófagos a partir 

de células precursoras na medula óssea de camundongos (84). No entanto, posteriormente, foi 

demonstrado que funções decorrentes principalmente de sua capacidade de afetar 

propriedades de células mielóides mais maduras, como granulócitos, macrófagos e eosinófilos 

(85). 
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Na LV experimental, o GM-CSF mostrou promover três efeitos potencialmente benéficos: 

mobilização de monócitos sanguíneos, ativação de macrófagos e melhora da granulocitopenia 

(86). Estudos em modelos murinos com L. (L.) donovani mostram que a atividade 

hematopoiética está aumentada no baço e medula óssea devido à regulação desse processo por 

fatores de crescimento e/ou citocinas, com um aumento na produção de GM-CSF, dependente 

de células T (81). Outros estudos demonstraram que macrófagos estromais medulares 

infectados por Leishmania aumentam seletivamente a mielopoiese por uma produção 

excessiva de GM-CSF e TNF-α (87). 

 

1.4.1.8 Fator de crescimento semelhante à insulina (IGF) 

 

Os fatores de crescimento semelhantes à insulina (IGFs) são polipeptídios evolutivos bem 

conservados com uma massa molecular aproximada de 7,5 kDa. As formas mais abundantes 

são IGF-I e II. São detectáveis tanto na circulação como nos tecidos, principalmente 

associados às proteínas de ligação ao IGF. A maioria dos tipos de células tem a capacidade de 

produzir IGFs, embora o principal local de produção seja o fígado. IGF-I e II interagem com 

receptores de superfície (IGF-IR e IGF-IIR), presentes nas células da maioria dos tecidos. O 

IGF-IR é o que apresenta funções mais definidas e importantes no processo biológico. Há 

evidências que sugerem que o IGF-I afeta a homeostasia do sistema imune por aumentar 

linfopoiese, granulopoiese, proliferação celular e sobrevivência celular (65). 

 

Trabalhos vêm demonstrando a participação do IGF-I em doenças infecciosas. Estudos 

recentes têm demonstrado a sua diversidade de ação e pleiotropismo em Leishmania spp. e 

como atribui-se ao IGF-I papel promotor de crescimento de células hematopoiéticas, esses 

níveis baixos de IGF-I na LV ativa poderia ter um papel na pancitopenia. O fator de 

crescimento semelhante à insulina I, presente na circulação e nos macrófagos, é um dos 

fatores iniciais que interagem com promastigotas de Leishmania na pele do hospedeiro e 

possivelmente com amastigotas após internalização por macrófagos (58, 63).  

 

Os resultados têm demonstrado que o IGF-I, mas não o IGF-II, induz uma resposta de 

crescimento de promastigotas de várias espécies de Leishmania. Foi observado in vivo um 

aumento significativo no tamanho da lesão e no número de parasitos viáveis na pele de 

camundongos infectados com promastigotas de Leishmania amazonensis. O modo exato de 
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ação do IGF-I induz os mecanismos operacionais para seu efeito intracelular são ainda 

desconhecidos (61, 65, 88). 

 

No entanto, em estudos que avaliam a participação do IGF-I na leishmaniose visceral tem se 

observado resultados diferentes. Em 2007, Gomes et al., por exemplo, encontrou 

concentrações médias de IGF-I (total e livre) e proteína de ligação a IGF 3 reduzidas em 

crianças com LV ativa (78). Em outro trabalho, no qual cães naturalmente infectados com LV 

foram avaliados, também se observou níveis séricos reduzidos de IGF-I e alta expressão 

hepática de mRNA de IGF-I, sugerindo inibição pós-transcricional; mostrando a similaridade 

entre leishmaniose visceral humana e canina (78).   

 

Portanto, como relatado em estudos, o IGF-I é importante para a progressão da infecção por 

Leishmania amazonensis em camundongos, mas os baixos níveis séricos de IGF-I na LV e 

seu papel na infecção por Leishmania infantum pode ser distinta e requer mais estudos (88).  

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Avaliar a relação entre citocinas da medula óssea, carga parasitária, características clínico-

laboratoriais e gravidade da leishmaniose visceral humana. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Identificar o perfil de resposta imune (Th1 ou Th2) predominante na medula óssea de 

indivíduos com LV. 

 

Comparar a expressão gênica das citocinas medulares entre indivíduos com LV grave e não 

grave.  

 

Comparar as características clínico-laboratoriais de indivíduos com LV grave e não grave. 

 

Comparar a carga parasitária da medula óssea entre indivíduos com LV grave e não grave. 
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Comparar a expressão gênica de IGF-I entre indivíduos com LV e controle. 

 

Correlacionar a carga parasitária medular com a expressão gênica do IGF-I 
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3 PRODUTOS 

 

 

3.1 Produto 01: Relação entre resposta imune da medula óssea, características clinico-

laboratoriais, carga parasitária e a leishmaniose visceral humana grave, formatado segundo 

as normas para publicação do periódico Parasite Immunology. 

 

 

3.2 Produto 02: Avaliação da expressão do fator de crescimento insulina símile I na medula 

óssea e sua correlação com a carga parasitária e resposta imunológica na leishmaniose 

visceral humana, formatado segundo as normas para publicação do periódico Transactions of 

the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/journal/transactions-of-the-royal-society-of-tropical-medicine-and-hygiene
https://www.sciencedirect.com/journal/transactions-of-the-royal-society-of-tropical-medicine-and-hygiene
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RESUMO 

 

 

Objetivos: A leishmaniose visceral (LV) é um sério problema de saúde pública. Os fatores 

que determinam o desenvolvimento ou não da LV e sua evolução para a forma grave não 

foram completamente identificados, mas uma resposta imune celular específica parece 

desempenhar um papel fundamental. Portanto, compreender imunopatogênese da LV humana 

pode ser útil na prevenção de um desfecho clínico grave. Métodos e Resultados: Foram 

avaliados indivíduos com LV grave e não grave. Amostras de medula óssea foram utilizadas 

na realização das dosagens de citocinas e carga parasitária por real time PCR. Os pacientes 

com perfil grave da LV tiveram piores médias dos parâmetros laboratoriais periféricos 

avaliados. Elevados níveis de transcritos das citocinas (IFN-γ, IL-10 IL-6 e TNF-α) estavam 

presentes em todos os grupos de indivíduos com LV, mas não foram estatisticamente 

associadas à gravidade. Também não foi observada diferença entre pacientes graves e não 

grave em relação à carga parasitária medular. Conclusão: Embora não tenham sido 

observadas diferenças significativas nas expressões gênicas das citocinas entre os perfis de 

gravidade, nossos dados demonstram que a LV estimula uma intensa resposta inflamatória 

não dicotomizada entre Th1/Th2 e que a medula óssea é um importante tecido de regulação 

imunológica. 

 

Palavras-chave: Leishmaniose visceral, citocinas, carga parasitária, medula óssea 

 

INTRODUÇÃO 

 

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença tropical negligenciada e se não for tratada, é fatal 

em mais de 95% dos casos (1). Causada pelo protozoário intracelular Leishmania donovani no 

Velho Mundo e Leishmania infantum no novo mundo, incluindo o Brasil. É caracterizada por 

crises irregulares de febre, hepatoesplenomegalia e anemia (2, 3). Estima-se que 200.000 a 

400.000 novos casos de LV com uma incidência de 50.000 óbitos ocorrem a cada ano, porém 

esses números são amplamente reconhecidos como sendo uma subestimativa grosseira do 

ônus real (2, 4).  A maioria dos casos ocorre no Brasil, na África Oriental e no Sudeste 

Asiático. Mais de 90% dos novos casos notificados à OMS ocorreram em sete países: Brasil, 

Etiópia, Índia, Quênia, Somália, Sudão do Sul e Sudão (1, 3, 4). 

Clinicamente, a LV pode se apresentar como uma infecção assintomática, com poucos 

sintomas (forma oligossintomática) ou com manifestações exuberantes (forma clássica ou 

aguda). A maioria das infecções por Leishmania são assintomáticas, não manifestam a 

doença, e isso pode ser atribuído ao desenvolvimento de respostas imunes antiparasitárias 

efetivas, e apenas uma pequena proporção de indivíduos infectados é sintomática. No entanto, 

outros indivíduos por motivos desconhecidos progridem à forma grave da doença (5-8). 
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Estudos prévios associaram vários fatores ao mau prognóstico da doença: idade jovem, 

desnutrição prévia, tempo de doença antes do diagnóstico, anemia grave, febre por mais de 60 

dias, diarreia, icterícia, complicações infecciosas e hemorragias. O conhecimento precoce dos 

pacientes que poderão evoluir com gravidade é de fundamental importância para reduzir a 

letalidade por meio da instituição de medidas profiláticas e terapêuticas oportunas. Embora 

diretrizes mais específicas para o manejo de pacientes com LV grave tenham sido 

desenvolvidas no Brasil, a taxa de casos fatais continua elevada (9-11). Em 1994, a incidência 

de letalidade foi de 3,4%; em 2003, a letalidade atingiu 8,5%; em 2009, a letalidade foi de 

5,8%; e em 2017, 7,2% (12, 13). 

Anormalidades imunológicas precoces durante a infecção podem estar envolvidas na 

patogênese da doença e evolução para as formas graves da LV (5, 14).  Estudos indicavam 

que a suscetibilidade à doença estava associada à incapacidade de produzir um perfil de 

citocinas estimulantes de macrófagos (perfil Th1) incluindo interferon-gama (IFN-γ) e 

interleucinas IL-2 e IL-12, enquanto, por outro lado, havia produção elevada de citocinas 

imunossupressoras, como a IL-10 e IL-4 (perfil Th2) (6, 8, 15). No entanto, estudos atuais 

indicam que durante a infecção da LV humana as respostas celulares tipo Th2, altamente 

polarizadas, parecem não se desenvolver; em vez disso, há uma resposta celular inicial mista 

Th1-Th2 (8, 14, 16).  

Uma vez que níveis elevados de IL-10 se correlaciona com a LV ativa, a ausência de resposta 

imune mediada por células (CMI) anti-Leishmania efetiva pode ser devida aos efeitos 

inibitórios potentes no qual citocinas supressoras de perfil Th2 inibem a atividade de citocinas 

pró-inflamatórias antiparasitárias, tornando clara uma importante característica da LV 

(calazar) que é a associação da imunossupressão com a inflamação sistêmica (5, 16-19). 

Então, apesar de um sistema imunológico ativado, os pacientes exibem imunossupressão 

antígeno-específica de Leishmania e os tornam negativos para os testes cutâneos de 

hipersensibilidade do tipo retardado (19). 

Vários fatores influenciam na resposta imunológica do hospedeiro à leishmaniose, incluindo 

cepas, genética do hospedeiro e carga parasitária (20, 21). A observação de que pacientes com 

sintomas e sinais de doença mais grave apresentam maior concentração de citocinas 

inflamatórias séricas sugere que a morte por calazar envolve um processo dinâmico iniciado 

por imunossupressão, levando a uma maior carga parasitária e, subsequentemente, 

desencadeando inflamação sistêmica (17). Estudos tem sugerido que os principais fatores de 

risco para a morte na LV estão relacionados ao fato de que essa alta produção sistêmica de 

citocinas pró-inflamatórias compromete muito os órgãos e sistemas (18). 
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A permanência de altas taxas de letalidade da LV no Brasil pode ser explicada não apenas 

pelas limitações da terapia aplicada e pelo atraso no diagnóstico, mas também pela falta de 

manejo adequado aos indivíduos com maior risco de evolução desfavorável da doença (22). 

Nesse contexto, a identificação de fatores associados à LV grave pode ser uma ferramenta 

valiosa para a prática clínica. Considerando a relevância dos preditores de evolução clínica na 

redução do número de mortes induzidas por LV, o presente estudo teve como objetivo 

investigar a relação entre os perfis de citocinas da medula óssea, características clínico-

laboratoriais e carga parasitária com a apresentação da forma grave da LV. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Desenho e População do Estudo 

 

Um estudo transversal foi realizado entre agosto de 2015 e janeiro de 2016 no Hospital 

Universitário Clemente de Faria da Universidade Estadual de Montes Claros, Estado de 

Minas Gerais, que é referência na região no tratamento das leishmanioses. Os pacientes 

incluídos neste estudo foram divididos em três grupos. O primeiro grupo (n=16) foi formado 

por pacientes com sinais e sintomas da LV ativa, isto é, apresentavam febre, 

hepatoesplenomegalia, anemia, leucopenia, considerado leishmaniose visceral não grave 

(LVNG). O segundo grupo, leishmaniose visceral grave (LVG), (n=09), foi composto por 

pacientes que possuíam os mesmos critérios clínicos do grupo anterior, além disso, 

apresentavam sinais clínicos de gravidade (icterícia e/ou hemorragia). Já o terceiro grupo, 

controle (n=2), foi composto por pacientes que possuíam hepatoesplenomeglia febril, mas não 

tiveram confirmação diagnóstica para LV. O diagnóstico da LV foi confirmado pela 

observação direta de amastigotas em aspirado de medula óssea ou teste sorológico 

imunocromatográfico rK 39 positivo (IT-LEISH
®-

Bio-Rad).  Todos os pacientes avaliados 

nesse estudo foram tratados para LV. Informações relativas às características clínicas e 

laboratoriais foram coletadas dos prontuários dos pacientes.  

 

Coleta de Amostra 

 

A aspiração da medula óssea foi realizada nos pacientes por razões diagnósticas e utilizada 

nas dosagens de citocinas e fator de crescimento. A coleta e análise da medula coletada 

foram realizadas por profissional médico hematologista do Hospital Universitário 
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Clemente de Faria da Universidade Estadual de Montes Claros, Estado de Minas Gerais. O 

volume de 1 a 2 mL de medula óssea foi aspirado e as amostras foram distribuídas no 

preparo do esfregaço por aposição de lâminas e dividida em dois tubos de criopreservação, 

com e sem trizol. No tubo com trizol, o volume foi armazenado na proporção 1:3 de trizol 

para medula óssea. Todos os tubos de criopreservação com e sem trizol foram 

armazenados em freezers -80° C até a análise. Após a coloração panóptica, as lâminas 

foram checadas por pelo menos 1000 células antes de serem classificadas como negativas.  

 

Determinação das Citocinas da Medula Óssea por PCR em Tempo Real 

 

As extrações de RNAm foram realizadas utilizando o kit comercial NucleoSpin® RNA 

(Macherey-Nagel). O RNAm foi transcrito em cDNA com o kit de transcrição reversa 

(Thermo Fisher Scientific) de acordo com as instruções do fabricante. A RT-PCR foi 

preparada em um volume final de 10µL, sendo 1µL dos primers a 0,2 µM (Forward + 

Reverse), 5µL de SYBR Green PCR Mastermix 1X (Thermo Fisher Scientific) e 4µL de 

cDNA das amostras testadas (5ng/µL). Os iniciadores para identificação dos genes analisados 

(IFN-γ, IL-12p40, IL-10, TNF-α, IL-6, IL-10) estão descritos na Tabela 01. As reações foram 

realizadas no ABI Prism 7500 (Applied Biosystems, EUA) e foi iniciada após desnaturação 

do DNA a 95ºC por 10 minutos, seguido de 40 ciclos de desnaturação de 95ºC por 15 

segundos, seguidos de anelamento e extensão a 60ºC por 1 minuto. Para a quantificação 

relativa dos genes específicos, foi utilizado gene endógeno beta 2 microglobulina, como 

normalizador usando o método do 2-ΔΔCT
. 

 

Determinação da carga parasitária em medula óssea  

 

A determinação da carga parasitária em medula óssea foi realizada pela técnica de PCR tempo 

real quantitativo com base em curvas padrão. As extrações de DNA foram realizadas 

utilizando o kit comercial NucleoSpin® Tissue (Macherey-Nagel). A qPCR foi preparada em 

um volume final de 10µL, sendo 1µL dos primers a 0,2 µM (Forward + Reverse), 5µL de 

SYBR Green PCR Mastermix 1X (Thermo Fisher Scientific)  e 4µL de cDNA das amostras 

testadas (5ng/µL). Os iniciadores para identificação dos genes analisados foram: (DNA de 

mini-círculo (kDNA) de L. infantum: 5’-CTTTTCTGGTCCCGCG GGTAGG-3’ (Forward); 

5’-CCACCTGGCCTATTTTACACCA-3’ (Reverse). As reações foram realizadas no ABI 

Prism 7500 (Applied Biosystems, EUA) e foi iniciada após desnaturação do DNA a 95ºC por 
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10 minutos, seguido de 40 ciclos de desnaturação de 95ºC por 15 segundos, seguidos de 

anelamento e extensão a 60ºC por 1 minuto. 

 

Análise Estatística 

 

Todos os testes e gráficos foram realizados utilizando Graph Pad Prism, versão 7.0 e SPSS, 

versão 18.0. O teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado. A comparação 

entre os grupos foi realizada pelo teste de T de Student, teste de Mann-Whitney e Anova. O 

teste de correlação de Pearson e Spearman foi usado para correlacionar dados clínicos e 

laboratoriais com os níveis séricos de moléculas da resposta imune e carga parasitária. As 

diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando p ≤ 0,05. 

 

Declaração de Ética 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de 

Montes Claros, número: 677.061/2014. O estudo está de acordo com a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos.  

 

RESULTADOS 

 

Dados demográficos, clínicos e laboratoriais dos indivíduos em estudo 

 

Todos os pacientes do estudo tiveram exame direto da medula óssea positivo e apenas um 

paciente apresentou o teste sorológico rK39 negativo. Dos pacientes com dados disponíveis, 

todos tiveram esplenomegalia e apenas em um não foi constatado hepatomegalia. Exceto dois 

pacientes do grupo LVG que evoluíram à óbito, todos os outros obtiveram cura clínica após 

tratamento com antimoniato de N - metilglucamina e anfotericina lipossomal em diferentes 

posologias, conforme protocolo clínico do Ministério da Saúde. As características 

demográficas (gênero e idade), clínicas (tamanho de baço e fígado) e laboratoriais de função 

renal e hepática estão demonstradas na Tabela 02. A população de indivíduos doentes teve 

média de 15,09±19,34 anos e 68,0% possuíam idade inferior a 10 anos. A idade média do 

grupo LVNG foi menor, mas isso não foi significativamente diferente do grupo LVG (9,38 vs 

25,25, respectivamente; p = 0,076). Houve um predomínio do gênero masculino em todos os 

grupos avaliados. O grupo LVG apresentou maior redução dos parâmetros laboratoriais 
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hematológicos (hemoglobina, hematócrito, plaquetas e leucócitos) em relação ao LVNG, mas 

não houve diferença significativa. Quando se compara esses mesmos parâmetros entre os 

grupos de doentes (LVG e LVNG) em relação aos pacientes controle, há uma diferença 

estatística no parâmetro leucócito (p = 0,006 e p=0,014, respectivamente). Os testes de função 

hepática e função renal dos indivíduos LVG foram numericamente piores em relação à 

LVNG, com os marcadores uréia, ALT e albumina tendo diferença significativa (p = 0,036 e 

p=0,039 e p=0,017, respectivamente). 

 

Análise da expressão de citocinas e da carga parasitária 

 

As concentrações de citocinas circulantes durante os processos inflamatórios observados na 

leishmaniose podem ser um determinante, ou surgir como consequência, da gravidade da 

doença. Maiores expressões de IFN-γ, IL-10 e IL-12p40 foram observadas nas amostras de 

indivíduos LVNG comparados com amostras de LVG e controles; no entanto, não houve 

diferença estatística entre os dois grupos de leishmaniose (Fig 1A, 1D e 1E). Os pacientes 

com leishmaniose visceral apresentaram entre si médias de expressões próximas para TNF-α e 

IL-6 e superior ao controle para TNF-α, sem diferença estatística (Fig 1B e 1C). A 

similaridade entre os grupos de leishmaniose também ocorreu quando avaliado a carga 

parasitária da medula óssea (Fig 01F). 

 

Correlações de citocinas com achados clínicos e laboratoriais 

Foram realizadas correlações dos parâmetros laboratoriais hematológicos periféricos 

(hemoglobina, leucócitos e plaquetas) com as expressões medulares da citocinas IFN-γ, IL-

10, TNF-α e IL-6 (Figura 2); esses parâmetros são comumente afetados na evolução para 

forma grave da leishmaniose.  Todos os parâmetros hematológicos se correlacionaram 

negativamente com as citocinas avaliadas, no entanto, apenas o leucócito com a IL-10 teve 

uma relação significativa (p≤0,05). 

Foram avaliadas também correlações entre os parâmetros clínicos (tamanho de baço e fígado) 

e laboratoriais não hematológicos (função hepática e renal) com as citocinas (Tabela 3). O 

tamanho de baço e albumina sérica teve uma relação moderada e significativa com IFN-γ. A 

albumina também teve uma correlação significativa com a IL-6. Os parâmetros de função 

hepática (AST, ALT e proteínas totais) e os de função renal (creatinina e uréia) não 

apresentaram correlação significativa com as citocinas avaliadas. 
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 Correlação entre as citocinas da medula óssea de pacientes com LV 

 

Nos pacientes com leishmaniose visceral é observado uma intensificação na produção de 

citocinas. A figura 03 mostra a correlação das citocinas presentes no ambiente medular de 

pacientes com a lesihmaniose visceral ativa. Todas as citocinas avaliadas apresentaram 

correlação positva entre si; e foi observada uma correlação forte e significativa entre IFN-γ e 

IL-10 (rho=0,788 e p=0,00), TNF-α e IL-10 (rho=0,768 e p=0,00), IL-6 e IL-10 (rho=0,809 e 

p=0,00). 

 

DISCUSSÃO 

 

A medula óssea é o principal órgão hematopoiético parasitado pela Leishmania, no entanto há 

poucos trabalhos que abordam a expressão de citocinas medulares em indivíduos com 

leishmaniose visceral e sua correlação com a forma grave da doença, portanto nesse estudo o 

objetivo foi avaliar a relação entre a resposta imune medular e a evolução para a forma clínica 

grave da leishmaniose visceral.   

A população do estudo foi composta principalmente por indivíduos do gênero masculino e 

crianças com idade inferior a 10 anos; semelhante ao encontrado por outros trabalhos, que 

demonstraram que na LV clássica há predomínio de população infantil e homens (23, 24). Os 

achados clínico-laboratoriais marcadores hepatoesplenomegalia, anemia, leucopenia e 

trombocitopenia encontrados nos indivíduos do estudo concordam com os resultados 

relatados por trabalhos prévios (12, 25).  

Os sinais e sintomas apresentados por pacientes com calazar são consequência de uma 

inflamação sistêmica, caracterizada por liberação de grande quantidade de inúmeras citocinas 

(12,17, 25-27). A ação dessas citocinas pode ser considerada como causa de algumas 

manifestações clínicas da LV e dano tecidual, participando, inclusive, na origem dos 

sintomas, sinais e exames laboratoriais do calazar grave, como manifestações hemorrágicas, 

edema, icterícia, infecções bacterianas e contagem de células sanguíneas (23, 25, 28).  

Apesar de não termos encontrado diferença significativa na expressão gênica medular das 

citocinas (IFN-γ, TNF-α, IL-6, IL-10 e IL-12p40) entre as formas grave e não grave dos 

pacientes com LV, nossos resultados laboratoriais, numericamente diferentes, ainda que nem 

sempre estatisticamente significativo, entre os diferentes perfis de gravidade, inferiu uma 
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correlação entre os níveis de citocinas e origem das alterações; especialmente os laboratoriais 

hematológicos (hemoglobina, leucócitos e plaquetas) e os bioquímicos (albumina sérica, AST 

e uréia) (24, 25, 28).  Nossas avaliações de expressão das citocinas IFN-γ, TNF-α e IL-10 

concordam com os resultados de expressão gênica realizado por Karp et al., 1993 e de 

dosagens séricas de citocinas do Gama et al., 2013 (12) e contrasta com as dosagens 

plasmáticas dos trabalhos Costa et al., 2013 (28) e dos Santos et al., 2016 (24). 

Vários estudos demonstram que as formas clínicas de LV são influenciadas pela resposta 

imune do hospedeiro. As associações entre concentrações de citocinas com as apresentações 

clínicas e gravidade do calazar fornecem conhecimentos sobre o envolvimento dessas 

substâncias na patogênese do calazar grave (20, 24). 

Nós confirmamos níveis elevados de expressão de RNAm das citocinas (IFN-γ, TNF-α, IL-6, 

IL-10 e IL-12p40) na medula óssea de pacientes com LV ativa. Nossos resultados confirmam 

relatos anteriores de que, durante a LV humana ativa, há uma produção abundante de várias 

citocinas (19, 28, 29). Esses resultados confirmam uma dicotomia Th1/Th2 de resposta imune 

menos nítida em pacientes humanos com calazar, diferentemente da LV experimental e 

leishmaniose tegumentar, no qual a apresentação de um perfil Th1 de resposta confere uma 

proteção contra a progressão da doença (7, 12, 15). 

À medida que os parasitos se multiplicam nos macrófagos da medula óssea, os patógenos 

induzem forte ativação do sistema fagocitário mononuclear do paciente e níveis elevados de 

citocinas são então detectados, podendo controlar a proliferação de parasitos durante os 

estágios iniciais (12). Embora haja aumento na expressão de IFN-γ, responsável por atividade 

leishmanicida de fagócitos, sua falta de atividade efetiva pode estar relacionada à presença 

simultânea de níveis elevados de IL-10, uma vez que a IL-10 parece ser a principal citocina 

que inibe a atividade de macrófagos em seres humano com leishmaniose (8, 29).  

No entanto, a IL-10 protege indivíduos contra os efeitos colaterais de uma resposta 

inflamatória exagerada, desempenhando um papel importante na regulação da resposta 

inflamatória, o que se justifica pelos altos níveis dessa citocina nos pacientes não graves (23 

,25).  A secreção inespecífica de IFN-γ tem sido associada a complicações em outras doenças 

inflamatórias (24). 

A IL-10 pode proteger os tecidos dos danos colaterais causados pela inflamação excessiva, 

mas nas doenças infecciosas, onde uma resposta inflamatória é necessária para evitar a 

proliferação do parasito, a IL-10 pode prevenir uma resposta ideal (16 ,24).  Achados recentes 

associaram a presença de IL-10 no soro, células mononucleares do sangue periférico (PBMC), 

baço, fígado ou linfonodos de pacientes com LV com gravidade da doença (12, 24). Nossos 
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resultados mostram que, independentemente da gravidade da doença LV, a IL-10 estava 

expressa em níveis elevados na medula óssea. 

Em contraste, estudos mostram que a IL-12p40 e TNF-α parecem estar ligada à proteção na 

LV e normalmente apresentam em altas concentrações nos indivíduos com a doença ativa (28, 

30, 31). Em estudos experimentais, o tratamento com IL-12 reduziu significativamente a 

carga parasitária dos animais infectados (27, 28, 32).  O TNF-α é o principal fator envolvido 

nas alterações sistêmicas e, consequentemente, na sintomatologia observada na LV, como 

febre, anorexia, perda de peso, aumento do gasto de energia e palidez cutânea e mucosa (8, 

23). A IL-12, que é produzida por células do sistema fagocitário mononuclear, é importante 

para a indução da produção de IFN-γ e interação entre resposta inata e adaptativa (23).  

A citocina IL-6 está aumentada na LV ativa como parte de uma resposta inata ampla e 

sustentada (25, 26). Estudos têm demonstrado que a IL-6 participa na evolução desfavorável 

da LV, seja na promoção direta de manifestações patológicas ou na interferência na produção 

de outras citocinas; atuam, por exemplo, inibindo a produção de TNF-α e a ação da resposta 

de perfil Th1(24, 28). Nossos resultados confirmam essa participação da IL-6, uma vez que a 

média de expressão de dessa citocina foi maior nos pacientes LV graves. 

A correlação bivariada entre as expressões gênicas das citocinas estudadas demonstrou forte 

relação positiva entre IFN-γ, IL-6, TNF-α e IL-10, o que demonstra produção de ambos perfis 

citocinas, Th1 e Th2, na LV.  

Apesar de estudos associarem a carga parasitária com gravidade do calazar e morte, nós não 

encontramos diferenças entre a carga parasitária da medula óssea de indivíduos graves e não 

graves (17, 25). O que presume que fatores relacionados à virulência dos parasitos e resposta 

imune do hospedeiro estejam associadas à evolução desfavorável e não apenas o aspecto 

quantitativo de protozoários no tecido. 

Por se tratar de um material obtido por meio invasivo, os estudos com medula óssea podem 

não apresentar uma grande amostragem e nem equidade entre os grupos avaliados, como Karp 

et al., 1993. Além disso, por impedimento ético, os indivíduos controles não eram isentos de 

patologia, uma vez que é proibida a coleta desse tipo de material em indivíduos saudáveis 

exclusivamente para fins de estudos, o que caracterizou como limitação do estudo. 

Dessa forma, conclui-se que a medula óssea não é apenas um tecido hematopoiético, mas um 

importante local de regulação imunológica. Portanto, novos estudos com maiores amostragens 

são necessários para melhor caracterizar a relação entre a gravidade da LV e os níveis de 

citocinas para esclarecer a imunopatogênese das manifestações clínicas e anormalidades 

laboratoriais. 
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Tabela 1 Sequência dos primers utilizados na quantificação das citocinas e fator de crescimento. 

 

 

 

 

 

 
Alvos 

 
Sequência do Primer 

 
Fonte 

 

IFN-γ 

 

5’GTTTTGGGTTCTCTTGGCTGTTA3’ 

 

5’AAAAGAGTTCCATTATCCGCTACATC3’ 

 
Boeuf, P, et al.,2005 (33).  

 

IL-12p40 

 

5’CATGGTGGATGCCGTTCA3’ 

 

5’ACCTCCACCTGCCGAGAAT3’ 

 
Boeuf, P, et al.,2005 (33).  

 

TNF-α 

 

5’CCCAGGCAGTCAGATCATCTTC3’ 

 

5 GCTTGAGGGTTTGCTACAACATG 3’ 

 
Banda, R, et al.,2012 

(34).  
 

IL-10 

 

5’GCT GGA GGA CTT TAA GGG TTA CCT3’ 

 

5’CTT GAT GTC TGG GTC TTG GTT CT 3’ 

 
Boeuf, P, et al.,2005 (33).  

 

IL-6 

 

5’CCTGAGAAAGGAGACATGTAACAAGA3’ 

 

5’GGCAAGTCTCCTCATTGAATCC3’ 

 
Joo, J.H. and Jetten, A. 

M., 2008 (35). 
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Tabela 02 Características demográficas, clínicas e laboratoriais dos indivíduos do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Controle (n=2) 

 

Leishmaniose 

visceral grave 

(n=09) 

 

Leishmaniose 

visceral não grave 

(n=16) 

Gênero (M/F)%  (100/0) (63,6/36,4) (56,3/44,7) 

Média da idade (min/max)  14,25(0,75/27,75) 25,25(1,2/59,90) 9,38(0,92/59,80) 

Dados Clínicos 

(média±SD) 

   
 

Tamanho de Baço (cm)  - 4,44±1,99 6,87±3,31 

Tamanho de Fígado (cm)  - 4,05±3,08 5,33±2,74 

Dados Laboratoriais 

Hematológicos 

(média±SD) 

  

  

Hemoglobina (g/dL)  8,20±1,97 7,22±1,85 7,76±1,38 

Hematócrito (%)  25,10±3,95 22,13±5,79 24,73±3,90 

Plaquetas (mm
3
)  190500±75660 89888±87808 114250±90076 

Leucócitos (mm
3
)  8510±4426 2735±1596 3513±2151 

Função Hepática 

(média±SD) 

   
 

AST (U/L)  - 272,20±361,70 188,8±445,60 

ALT (U/L)  - 120,5±86,30 47,6±40,10 

Proteínas Totais (g/dL)  - 7,48±1,92 7,49±1,13 

Albumina (g/dL)  - 2,77±0,62 3,45±0,30 

Globulina (g/dL)  - 4,71±1,75 4,03±1,22 

Função Renal 

(média±SD) 

   
 

Creatinina (mg/dL)  - 0,98±0,94 0,55±0,22 

Uréia (mg/dL)  - 35,18±20,41 21,06±6,54 
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Tabela 3 Correlação entre citocinas da medula óssea, parâmetros clínicos e laboratoriais não 

hematológicos de pacientes com leishmaniose. 

 

Classificação dos valores de correlação: rho fraco: 0,1 a 0,3; rho moderado: 0,4 a 0,6; rho 

forte: 0,7 a 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados clínicos e 

laboratoriais 
 

 

IFN-γ 

 

TNF-α 

 

IL-12p40 

 

IL-6 

 

IL-10 

Tamanho de Baço (cm)  0,143 0,248 0,039 -0,190 0,389 

Tamanho de Fígado (cm)  0,604 0,223 -0,041 -0,047 0,324 

Função Hepática       

ALT (U/L)  0,043 -0,096 -0,287 0,023 -0,047 

AST (U/L)  0,329 0,313 -0,240 0,204 0,259 

Proteínas Totais (g/dL)  -0,331 -0,120 0,313 -0,083 0,037 

Albumina (g/dL)  -0,486 -0,346 0,220 0,522 -0,149 

Função Renal       

Creatinina (mg/dL)  -0,135 -0,181 -0,170 0,182 -0,209 

Uréia (mg/dL)  0,114 -0,086 -0,158 0,229 0,145 
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Figura 1 Expressão de RNAm de citocinas na medula óssea de pacientes com leishmaniose visceral grave (LVG), leishmaniose visceral não grave (LVNG) e 

controles (A, B, C, D e E). (F) Carga parasitária em amostras de medula óssea (parasitos/100000 células). A expressão de RNAm das citocinas foi analisada 

através de normalização para o gene endógeno beta 2 microglobulina usando a fórmula 2
-ΔΔCT
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Figura 2 Correlação de Pearson entre citocinas da medula óssea e parâmetros laboratoriais hematológicos de pacientes com leishmaniose. 
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rho:0,809;p=0,00 

rho:0,768;p=0,00 rho:0,255;p=0,265 rho:0,146;p=0,539 

rho:0,174;p=0,477 

Figura 3 Correlação das citocinas da medula óssea nos pacientes com leishmaniose ativa. 
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RESUMO 

 

 

A leishmaniose visceral (LV) é um grave problema de saúde pública. O controle ou 

progressão da infecção depende da resposta imune do hospedeiro e da capacidade do parasito 

em escapar dessa resposta. Nesse contexto, um dos elementos que podem ter papel na 

patogênese é o fator de crescimento semelhante à insulina I (IGF-I). Portanto, o objetivo do 

estudo foi verificar a expressão de IGF-I na medula óssea dos indivíduos com LV ativa e 

correlacioná-la com a carga parasitária e resposta imunológica. Foram analisadas amostras de 

medula óssea de pacientes com LV para avaliação imune (IGF-I, IFN-γ, IL-10, IL-6, TNF-α, 

IL-3 e CSF2) e da carga parasitária por PCR em tempo real. Não foi encontrada diferença na 

expressão gênica de IGF-I na medula óssea entre indivíduos com LV e controle e nem entre 

indivíduos LV grave e não grave. Houve correlações fracas e não significativas do IGF-I com 

IFN-γ, TNF-α, IL-10, IL-6, IL-3 e CSF-2 e com os parâmetros laboratoriais hemoglobina, 

leucócito e plaquetas.  Esse estudo não confirma o efeito indutor do IGF-I sobre parasito na 

medula óssea de indivíduos com LV e demonstra, apesar de fracas, correlações negativas com 

IFN-γ, TNF-α e IL-10. 

 

 

 

Palavras-chave: Leishmaniose visceral, fator de crescimento insulina símile I, medula óssea, 

citocinas, carga parasitária 
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Introdução 

 

A leishmaniose visceral (LV), ou calazar, é um grave problema de saúde pública com 

distribuição mundial (1). É uma doença sistêmica causada por Leishmania infantum no 

continente americano que se prolifera dentro das células do sistema mononuclear fagocitário 

(2).  

A interação do hospedeiro com o parasito começa quando os protozoários Leishmania são 

depositados na pele do hospedeiro. Nesse casso, a evolução da infecção dependerá das 

respostas imunes inatas e específicas do hospedeiro e da habilidade do parasito em escapar 

dessa resposta (2, 3). Além disso, anormalidades imunológicas precoces durante a infecção 

podem estar envolvidas na patogênese da LV (4, 6). 

Os eventos que acontecem no início da infecção influenciam o curso da doença, uma vez que 

essa fase inicial é caracterizada por um processo inflamatório no qual vários mediadores e 

elementos teciduais participam, incluindo fatores de crescimento e citocinas (7, 8). Várias 

citocinas derivadas do hospedeiro e fatores humorais têm sido sugeridos como envolvidos na 

patogênese atuando tanto no hospedeiro como o TGF-β e o TNF-α ou diretamente no parasito, 

como no caso do CSF2, que é capaz de proteger promastigotas da morte induzida pelo calor e 

consequentemente aumentar sua infecciosidade (7, 9). 

A ação desses mediadores podem ser benéficas para o hospedeiro, contribuindo para a 

eliminação do parasito ou favorecendo a sobrevivência e proliferação da Leishmania, direta 

ou indiretamente, em um ambiente hostil dentro dos macrófagos (7, 8).  

Nesse contexto, um dos elementos que podem ter papel na patogênese é o fator de 

crescimento semelhante à insulina I (IGF-I), uma vez que é provável que o IGF-I seja um dos 

primeiros fatores de crescimento que as promastigotas de Leishmania encontram na pele logo 

após sua transmissão (10-12).  

O IGF-I estimula a proliferação e a diferenciação de uma ampla variedade de tipos de células. 

Funcionalmente, os IGFs afetam o metabolismo celular e é um importante fator de 

crescimento e diferenciação endócrina na inflamação, ativação imunológica e cicatrização de 

feridas. A maioria dos tipos de células tem a capacidade de produzir IGF, embora o principal 

local de produção seja o fígado e é detectável tanto na circulação como nos tecidos (8, 10, 12, 

13). 

A importância biológica do IGF-I para Leishmania foi demonstrada por estudos recentes que 

mostram a sua diversificada ação e pleiotropismo em Leishmania spp (8, 10). Nesses 
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trabalhos, observou-se que o IGF-I induz uma rápida resposta de crescimento em 

promastigotas de Leishmania e em amastigotas livres de células in vitro (10, 12). 

Estudos prévios demonstraram que o IGF-I induz, in vitro, um aumento na proliferação de 

promastigotas e amastigotas axênicas de Leishmania (10). Além disso, também foi observado, 

in vivo, um aumento significativo no tamanho da lesão e no número de parasitos viáveis na 

pele de camundongos infectados com promastigotas de Leishmania amazonensis pré-

incubadas com IGF-I (2).  

Na leishmaniose cutânea experimental, ele demonstrou atuar modulando as respostas imunes 

inflamatórias, aumentando TGF-β e diminuindo a produção de IFN-γ em macrófagos (11). 

Em estudo na leishmaniose mucosa, foi demonstrado que o aumento da produção de citocinas 

IFN-γ e TNF-α pode estar relacionado a um menor nível de IGF-I (11). 

Uma das ações do IGF-I sobre Leishmania e células hospedeiras é através da indução da 

arginase, interferindo na expressão da óxido nítrico sintase indutível e atividade macrofágica, 

contribuindo para proliferação parasitária (11, 14, 15). 

Como há ainda um pequeno número de trabalhos avaliando o papel do IGF-I na leishmaniose 

visceral humana e como ele tem expressão aumentada em macrófagos medulares, o objetivo 

do estudo foi verificar a expressão de IGF-I na medula óssea dos indivíduos com LV ativa e 

correlacioná-la com a carga parasitária e resposta imunológica. 

 

Materiais e métodos 

 

Desenho e População do Estudo 

 

Um estudo transversal foi realizado entre agosto de 2015 e janeiro de 2016 no Hospital 

Universitário Clemente de Faria da Universidade Estadual de Montes Claros, Estado de 

Minas Gerais, que é referência na região no tratamento das leishmanioses. Foram incluídos 

nesse estudo 25 pacientes com sinais e sintomas da LV ativa, isto é, apresentavam febre, 

hepatoesplenomegalia, anemia, leucopenia. O diagnóstico da LV foi confirmado pela 

observação direta de amastigotas em aspirado de medula óssea e/ou teste sorológico 

imunocromatográfico rK 39 positivo (IT-LEISH
®

-Bio Rad).  Para comparação, foi utilizado 

um grupo controle (n=2) composto por pacientes que possuíam hepatoesplenomeglia febril, 

mas não tiveram confirmação diagnóstica para LV.  Todos os pacientes avaliados nesse 

estudo foram tratados para LV. Informações relativas às características clínicas e laboratoriais 

foram coletadas dos prontuários dos pacientes. 



57 

 

 

Coleta de Amostra 

 

A coleta e análise da medula foram realizadas por profissional médico hematologista do 

Hospital Universitário Clemente de Faria da Universidade Estadual de Montes Claros. Foi 

aspirado um volume de 1 a 2 mL de medula óssea. As amostras foram distribuídas no preparo 

do esfregaço por aposição de lâminas e dividida em dois tubos de criopreservação, com e sem 

trizol. No tubo com trizol, o volume foi armazenado na proporção de 02 partes de trizol para 

01 parte de medula óssea. Todos os tubos de criopreservação com e sem trizol foram 

armazenados em freezers -80° C até a análise. Após a coloração panóptica, as lâminas foram 

checadas por pelo menos 1000 células antes de serem classificadas como negativas.  

 

Análise da Expressão de RNAm de IGF-I e Citocinas  

 

As extrações de RNAm foram realizadas utilizando o kit comercial NucleoSpin® RNA 

(Macherey-Nagel). O RNAm foi transcrito em cDNA com o kit de transcrição reversa 

(Thermo Fisher Scientific) de acordo com as instruções do fabricante. A RT-PCR foi 

preparada em um volume final de 10µL, sendo 1µL dos primers 0,2µM  (Forward + Reverse), 

5µL de SYBR Green PCR Mastermix 1x (Thermo Fisher Scientific) e 4µL de cDNA das 

amostras testadas (5ng/µL). Os iniciadores para identificação dos genes analisados (IGF-I, 

IFN-γ, IL-12p40, IL-10, TNF-α, IL-6, IL-10, IL-3 e CSF2) estão descritos abaixo Tabela 01. 

As reações foram realizadas no ABI Prism 7500 (Applied Biosystems, EUA) e foi iniciada 

após desnaturação do DNA a 95ºC por 10 minutos, seguido de 40 ciclos de desnaturação de 

95ºC por 15 segundos, seguidos de anelamento e extensão a 60ºC por 1 minuto. Para a 

quantificação relativa dos genes específicos, foi utilizado gene endógeno beta 2 

microglobulina, como normalizador usando o método do 2-ΔΔCT
. 

 

Determinação da carga parasitária em medula óssea  

 

A determinação da carga parasitária em medula óssea foi realizada pela técnica de PCR em 

tempo real quantitativo com base em curvas padrão. As extrações de DNA foram realizadas 

utilizando o kit comercial NucleoSpin® Tissue (Macherey-Nagel). A q-PCR foi preparada em 

um volume final de 10µL, sendo 1µL dos primers (Forward + Reverse), 5µL de SYBR Green 

PCR Mastermix 1x (Thermo Fisher Scientific) e 4µL de cDNA das amostras testadas 

(5ng/µL). Os iniciadores para identificação dos genes analisados foram: (DNA de mini-
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círculo (kDNA) de L. infantum: 5’-CTTTTCTGGTCCCGCG GGTAGG-3’ (forward); 5’-

CCACCTGGCCTATTTTACACCA-3’ (reverse). As reações foram realizadas no ABI Prism 

7500 (Applied Biosystems, EUA) e foi iniciada após desnaturação do DNA a 95ºC por 10 

minutos, seguido de 40 ciclos de desnaturação de 95ºC por 15 segundos, seguidos de 

anelamento e extensão a 60ºC por 1 minuto. 

 

Análise Estatística 

 

Os testes foram realizados utilizando Graph Pad Prism, versão 7.0 e SPSS, versão 18.0. O 

teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado. A comparação entre os grupos foi 

realizada pelo teste T e Mann-Whitney. O teste de correlação de Pearson foi usado para 

correlacionar a expressão gênica de IGF-1 com os dados clínico-laboratoriais, carga 

parasitária e citocinas. As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas 

quando p ≤ 0,05. 

 

Resultados 

 

A população de indivíduos com LV do estudo foi composta por 60,0% masculina e 40,0% 

feminina e tinha média de idade de 15,09 anos e todos tiveram exame direto da medula óssea 

positivo. Todos os pacientes apresentaram hepatoeslenomegalia (baço com :5,96±3,08 cm e 

fígado com :4,85±2,87). Laboratorialmente, apresentaram anemia ( :7,56±1,55), 

trombocitopenia ( :105480±88225), além de redução nos níveis de leucócitos ( :3233±1971), 

albumina sérica ( :3,22±0,53) e aumento de AST ( :411,58±82,31) e ALT ( :73,84±69,24).   

A média da expressão gênica de IGF-I foi maior nos indivíduos com LV em relação ao 

controle, mas não apresentou diferença estatística (Figura 01).  Na comparação entre os 

pacientes com LV clássica e os que tiveram os sinais de gravidade icterícia e/ou sangramento 

(Figura 01), também não foi observada diferença estatística. Não houve forte correlação entre 

a expressão medular do IGF-1 e os testes laboratoriais periféricos hematológicos relacionados 

(hemoglobina, leucócitos e plaquetas) (Figura 02). Enquanto as relações da expressão do IGF-

1 com hemoglobina e leucócitos foram negativas (rho: -0,152 p=0,510 e  rho: -0,263;p=0,816; 

respectivamente), a relação com as plaquetas se mostrou positiva e com maior intensidade 

(rho: 0,350;p=0,120). 

A figura 03 mostra a correlação de IGF-1 com a carga parasitária e citocinas presentes no 

ambiente medular de pacientes com a lesihmaniose visceral ativa, uma vez que é conhecido a 
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importante função imunológica da medula óssea na LV, além de ser importante local de 

abrigo e proliferação do parasito. Não houve correlações fortes e nem significativas entre a 

expressão de IGF-1 com a caraga parasitária e citocinas avaliadas (Figura 02); no entanto é de 

destacar a relação praticamente nula entre IGF-1 e carga parasitária (rho=0,076 e p=0,816) e 

uma relação negativa entre o IGF-1 e IFN-γ (rho: -0,226;p=0,339), TNF-α (rho: -

0,108;p=0,640) e IL-10 (rho: -0,162;p=0,508). 

 

Discussão 

 

O controle ou progressão da infecção por Leishmania depende da resposta imune específica e 

não específica do hospedeiro e da capacidade do parasito de escapar dessa resposta (2, 16). 

Esta fase inicial é caracterizada por um processo inflamatório no qual vários mediadores e 

elementos teciduais participam, incluindo fatores de crescimento e citocinas (8). O IGF-I, 

presente na circulação e abundante nos macrófagos é um dos fatores iniciais que interagem 

com promastigotas de Leishmania (2) Estudos, in vitro, prévios demonstraram que o IGF-I 

induziu proliferação de Leishmania (10) e promoveu, in vivo, aumento nas lesões de pele em 

experimentos com camundongos infectados por Leishmania amazonensis (12, 17). 

Nossos resultados não mostraram diferença entre a análise da expressão gênica de IGF-1 da 

medula óssea entre os pacientes com LV ativa e controle e nem entre os grupos de pacientes 

que apresentavam ou não algum sinal de gravidade. Esses dados contrastam com a avaliação 

da expressão gênica de IGF-1 em fígado de cachorros com leishmaniose visceral observado 

por Pinho et al., 2013 (2). No entanto, nesse mesmo estudo, os autores também não 

encontraram diferença na expressão de IGF-I no baço, gânglios linfáticos, orelha e região 

ungueal em relação ao grupo controle (2). Outros estudos, que avaliaram concentrações 

séricas de IGF-I, verificaram redução nos níveis do fator de crescimento tanto na 

leishmaniose visceral humana quanto na canina (2, 8). 

A LV se caracteriza por ser uma doença inflamatória com intensa produção de citocinas, 

substâncias necessárias para proteger o hospedeiro contra Leishmania, mas também podendo 

causar danos (11, 18).  

Trabalhos demonstraram que em processo inflamatório as concentrações de IGF-I em animais 

experimentais e humanos são reduzidas (19, 20). Essa redução pode ser resultado do efeito de 

mediadores inflamatórios IL-6, IL-1, TNF-α e especialmente IFN-γ, que inibem a biossíntese 

do IGF-I no fígado e em outros tecidos (2, 11,20). Semelhantemente ao anteriormente 

descrito, nossos resultados demonstraram uma correlação negativa entre a expressão de IGF-I 
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com a IFN-γ e TNF-α, mas, contrariamente, por razões desconhecidas, mostrou uma 

correlação positiva com a IL-6. 

Estudos, in vitro, mostraram que o IGF-I favorece o crescimento de parasitos através de um 

aumento na expressão e atividade da enzima arginase dos próprios parasitos e dos 

macrófagos, produzindo, assim, uma redução na produção de óxido nítrico, substância danosa 

ao protozoário e aumento de poliaminas, que promovem o crescimento de Leishmania 

intracelular (14, 17, 21). A indução da expressão de arginase é classicamente um processo 

dirigido por citocina de perfil Th2, IL-4 e IL-10 (14, 21). O nosso estudo mostrou uma fraca e 

negativa correlação entre a expressão gênica dos indutores da arginase IL-10 e IGF-I, 

mostrando que a indução da expressão de arginase por IL-10 pode não passar por estímulos a 

fatores de crescimento, ou mesmo, o processo de indução de arginase e aumento de IL-10 

pode não ser processos interdependentes como observado por Osorio et al., 2014 (21).  

Além disso, também avaliamos a correlação da expressão gênica de IGF-I e carga parasitária 

da medula óssea e não observamos relação significativa, semelhante ao encontrado por Pinho 

et al., 2013 (2). Sabendo que macrófagos de medula óssea expressam abundantes transcritos 

de IGF-I e que o CSF2 possui ação protetora sobre a Leishmania (22), verificamos também a 

correlação do fator de crescimento com as citocinas hematopoiéticas, CSF2 e IL-3; onde 

foram observadas fracas relações.  

Apesar de resultados de correlações superiores, comparados a relação entre IGF-1 e citocinas 

hematopoiéticas, a concordância entre IGF-1 e parâmetros laboratoriais periféricos 

(hemoglobina, leucócito e plaquetas) também se mostraram fracas, assim as alterações 

observadas nesses marcadores podem ser consequência da ação de outros marcadores 

imunopatológicos da LV. 

 

Conclusão 

 

Ao contrário dos estudos prévios de leishmaniose cutânea, não se pode concluir, através desse 

trabalho, que o IGF-I possua efeito indutor de crescimento sobre parasitos na medula óssea de 

indivíduos com leishmaniose visceral humana. No entanto, a constatação da relevância da 

interação do IGF-I com carga parasitária e com marcadores imunológicos na leishmaniose 

visceral humana dependerá de um número maior de estudos. 
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Tabela 1 – Sequência dos primers utilizados na quantificação das citocinas e fator de crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvos 

 

Sequência do Primer 

 

Fonte 

 

IFN-γ 

 

5’GTTTTGGGTTCTCTTGGCTGTTA3’ 

 

5’AAAAGAGTTCCATTATCCGCTACATC3’ 

 

Boeuf et al., 2005 (22).  

 

TNF-α 

 

5’CCCAGGCAGTCAGATCATCTTC3’ 

 

5’GTACAACATCGTTTGGGAGTTCG3’ 

 

Banda et al.,2012 (23).  

 

IL-10 

 

5’GCT GGA GGA CTT TAA GGG TTA CCT3’ 

 

5’CTT GAT GTC TGG GTC TTG GTT GT 3’ 

 

Boeuf et al., 2005 (22).  

 

IL-6 

 

5’CCTGAGAAAGGAGACATGTAACAAGA3’ 

 

5’GGCAAGTCTCCTCATTGAATCC3’ 

 

Joo and Jetten, 2008 

(24).  

IGF-I 

5′GCTCTTCAGTTCGTGTGTGGA3’ 

 

5′GCCTCCTTAGATCACAGCTCC3’ 

Cao et al., 2016 (25).  

IL-3 

5’GGACTTCAACAACCTCAATGGG3’ 

 

5’TTGAATGCCTCCAGGTTTGG3’ 

Baxter et al., 2012 (26). 

CSF-2 

5’CACTGCTGCTGAGATGAATGAAA3’ 

 

5’GTCTGTAGGCAGGTCGGCTC3’ 

Valera et al., 2009 (27). 
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A                                                                                         B 

 

Figura 01 Análise da expressão de RNAm de IGF-I na medula óssea de indivíduos com com 

LV ativa. Os dados são apresentados como a quantificação relativa usando a fórmula 2
-ΔΔCT

 

contra a expressão do gene da. Beta 2 microglobulina. p valor para a comparação entre os grupos 

LVG e LVNG (Gráfico A); p valor para a comparação entre os grupos LV e controle (Gráfico B). 
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Figura 2 Correlação da expressão do IGF-1 na medula óssea com os parâmetros laboratoriais hematológicos periféricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rho: -0,152;p=0,510 
rho: -0,263;p=0,816 

rho: 0,350;p=0,120 
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Figura 3 Correlação da expressão do IGF-1 com a carga parasitária e citocinas da medula óssea nos pacientes com leishmaniose ativa 
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4 CONCLUSÕES 

 

 

 O estudo demonstrou que a leishmaniose visceral é uma doença inflamatória caracterizada 

por intensa expresão de citocinas e a medula óssea é um importante tecido de regulação 

imunológica.  

 

 A expressão gênica das citocinas na medula óssea dos pacientes com leishmaniose visceral 

ativa foi caracterizada por não ser dicotomizada entre o perfil Th1 e Th2, isto é, os 

pacientes com calazar não possuem déficit da resposta Th1, mas coexpressão Th1 e Th2. 

 

 Embora os parâmetros laboratoriais periféricos tenham tido pior desempenho nos 

indivíduos graves, não houve diferença significativa dos indivíduos com LV que não 

manifestaram sinais de gravidade. 

 

 Não houve diferença na expressão gênica medular das citocinas e do IGF-I entre os 

indivíduos LV grave e não grave, e nem na expressão de IGF-I dos indivíduos com LV em 

relação ao controle.  

 

 A carga parasitária da medula óssea não se mostrou associada à gravidade da LV e nem à 

expressão medular de IGF-I. 

 

 A correlação forte e significativa entre a expressão de IFN-γ e IL-10 demostra que a IL-10 

pode atuar imunomodulando a resposta induzida por IFN-γ nos indivíduos com LV ativa; 

prejudicando a resposta celular, mas evitando uma resposta inflamatória exacerbada. 
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