
Dengue, 

o ano 
0 mosquito e a doenp niio estiio 
mais confinados ao veriio. En tenda 
por que avangaram no calend6rio e 
o que se tem feito para barr6-10s 
por cnroi cvrmano ilustracires NIK 
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H 
a um zum-zum-zum paradoxal II 

1 no ar. 0 Ministerio da Saude 
anunciou uma redq%o de 67% 
na incidhcia de dengue no pais 

entre janeiro e maio de 2014, em compara- 
@o com o mesmo period0 do ano passado. 
Nos noticiirios, porem, os casos da infec@o 
se multiplicaram, especialmente no Sudeste, 
onde cidades paulistas chegaram a decretar 
estado de alerta. Campinas, por exemplo, ja 
bateu o recorde de episodios, ultrapassando 
os ate entao insuperaveis indices de 2007. . 
"Quem esta na linha de frente s,ak que vive- 
mos uma epidemia", afirma o infectologista 
Artur Timerman, do Hospital Edmundo Vas- 
concelos, em S%o Paulo, outro municipio em 
briga feia com a dengue, que afeta tanto os 
bairros mais ricos como os carentes. Ora, se' 
os numeros oficiais s%o otirnistas, por que os 
especialistas andam t%o preocupados? 



A resposta ao dilema se divide em tr& 
pontos-chave. 0 prirneiro deles e o clima, 
que ajuda a entender por que a dengue n%o 
esth mais restrita a ver6es quentes e chuvosos. 
Com as estaq6es cada vez menos previsiveis, 
MO di para dim corn tanta certeza quando 
o mosquito Aedes w. Mi ataar com tudo. 
"Hoje observamos urn aumento da tempera- 
tun minima do dia e os invernos nao ti311 
sido tZio frios. Isso interfere nos padrks de 
vida do vetor, inclusive em cidades que nun- 
ca precisaram se importar muito com ele", 
explica o meteorologists Marcelo Con&, da 
Universidade Federal de Itajubd, em Minas 
Gerais (veja o rnapa ao virar n pn'gi~la). 

Umidade, chuva e temperaturas mais al- 
tas, como se sabe, Go as condiq6es ideais 
para ampliar a popula@o do inseto. So que 
este foi urn ano atipico no Sul e no Sudeste 
do pais, com pouca agua caindo do ceu du- 
rante o verio. "Dai que o ciclo da dengue foi 
atrasado e o period0 de ascen%o e apice, que 
normalmente ocorre entre dezembro e abril, 
se deslocou", aponta Timerman. Resumo: a 
epidemia estourou no outono. 

0 segundo ponto e o ja conhecido cres- 
cimento desordenado das cidades. At6 2020, 
calcula-se que 90% da popula@o brasileira 
vivera em centros urbanos. Com muito as- 
falto e obras pelas ruas, a agua da chuva n%o 
tem para onde correr. Somam-se a isso as de- 
ficiencias com saneamento basico e a ma dis- 
tribuiqao dos recuxsos hidricos e tern-se urn 
quadro pintado a favor do mosquito. "Com a 
ameap de falta de agua em S o  Paulo, muita 
gente tamEm passou a armazenala em casa 
de maneira equivocada", acrescenta o ink-  
tologista JOG Ribarnar Branco, do Hospital 
S o  Camilo, na capital paulista. 

0 terceiro aspect0 que influi nas contas do 
ministerio 6 a subnotifica@o, os cams reais 
nio identificados. Mesmo quando alguem 
com suspeita de dengue vai ao hospital, o 
teste de confirm&o demora para ficar pron- 
to. Muitas vezes, o sujeito vai pra casa e nin- 
guem confirma o resultado depois - e, ai, 
n%o entra me9mo nas estatisticas oficiais. @ 



0 transmissor da dengue tamb6m tem 
seu (de)merito na historia. Isso porque, 
apesar dos esforqos renovados a cada ano, 
o mosquito vem se adaptando as condiq6es 
socioambientais a fim de propagar sua esp6- 
cie e o virus. Com menos de 1 centimetro de 
comprirnento, o Aedes aegypti e urn expert 
em sobrevivencia. A femea d precisa copu- 
lar uma vez a lim de garantir descendentes 
durante toda a sua vida. "Ela coloca, a cada 
quatro dias, 100 ovos, capazes de sobreviver 
a meses de seca esperando o momento certo 
para eclodir", explica Denise Valle, biologa 
do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janei- 
ro. 0 sangue coletado a cada picada e essen- 
cia1 para o inseto assegurar sua reproduq%o 
- e que, sem ingeri-lo, a fzmea n%o con- 
segue botar seus ovos. Por essas e outras, a 
alta densidade demografica e o caos urban0 
proporcionam um banquete e um berqario 
para a populaqlo do vetor. 

CAW A 0  MOSQClrrO 
Na ausencia de uma vacina aprovada con- 
tra o virus da dengue, nlo ha outro jeito 
de vencer a epidemia a nlo ser combater o 
numeroso exercito de seres voadores. Nes- 
se campo, taticas antigas slo adaptadas e 
novas estrategias slo desenvolvidas em la- 
boratorio. Da agricultura veia a ideia de re- 
correr aos insetos transg6nicos. 0 metodo, 
inspirado no combate as pragas do campo, 
esteriliza machos por meio da manipula- 
q80 genetica e os libera aos milhares no 
habitat. As parceiras que os escolhem para 
copular acabam se dando mal, pois nlo G3o 
fecundadas. "0 problema e que os mosqui- 
tos modificados perdem para os originais 
na competiqlo pelas fsmeas, o que exige a 
reintroduq30 periodica desses especimes na ...' 
natureza", analisa Denise. 

0 Instituto Oswaldo Cruz comeqou a tes- 
tar em alguns bairros cariocas outra aborda- 
gem, idealizada na Australia. Em laborat6- 
rio, pesquisadores contaminam mosquitos 
com m a  bacteria que diminui sua expec- 
tativa de vida, bem como a capaadade de 

transmitir o virus de geraqlo em geraqao. 
0 s  bichos modilicados s%o, entlo, soltos no 
meio ambiente. "Se ha o cruzamento com 
urn macho tarnb6m infectado, os ovos nem 
se desenvolvem. E, mesmo que d a f6mea 
carregue a bacteria, os motes  vivem me- 
nos", conta Denise, uma das envolvidas no 
projeto. Tern mais: os Aedes aegyptis porta- 
dores da bacteria dificilmente conseguem 
contrair o virus da dengue na natureza. 

No entanto, nlo da para deixar a respon- 
sabilidade apenas nas costas dos mosquitos 
transgenicos - e das autoridades. Todo 
mundo tem de se mexer, checando sema- 
nalmente se a sua casa pode abrigar criadou- 
ros, bem como alertar as prefeituras sobre 
eventuais locais de risco. "Alem das medidas 
publicas de saneamento basico, a populaqlo 
precisa estar mais consciente e participar de 
forma ativa do processo", afirma Ribamar 
Branco. Se ate mudanqas climaticas cons- 
piram em pro1 da'denpe, qualquer atitude 
faz diferenqa se quisermos f~ea-la. 0 - 
Em busca da vscina perfeita 
U m  imunizonte contra os quotro tipos do virus 

estd no reto fino1 de desenvolvimento 

A principal candidata a primeira vacina 
a- do planeta, da fanna&tii Sanofi 
Aventis, se encontra M ultima fase de estudos, 
depois de ser aplicada em milhares de pessoas, 
inclusive no Brasil. Ate agora, demonstrou 
uma Wi de %%, algo criticado pelos 
especialistas, uma vez que nZo garantir qwse 
100% de prote@o ante os quatro t i p s  do virus 
poderia predispor c o m p l i k  aos imunizados 
que vivem em areas end6micas. "E possivel que 
a vacina esteja no mercado a partir do ano que 
vem", diz Sheila Homsani, gerente di da 
Sanofi. 0 Ministerio da Saude brasileiro endossa 
duas pesquisas com fhnulas alternativas 
- uma no lmtituto Butantan (SP) e ouba 
M Funda@o Oswakk Cnn (RI) - c a n  
~ d e ~ d e C i r p a n a 5 .  




