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do foi a praia que atraiu o virologista Paolo Za- 
notto, do Instituto de Ciencias Biomkdicas da  
Universidade de Sdo Paulo (ICB-USP), e o dou- 
torando Julian Villabona-Arenas ao GuarujA, no 
litoral sul de Siio Paulo, no verlo de  2012-2013. 

Eles estavam acompanhando os casos de  dengue no muni- 
cipio, selecionado pela proximidade com a metr6pole pau- 
listana, e analisando a genktica dos virus para reconstruir a 
malha de transmissdo entre pessoas. As anilises mostraram 
que dois bairros, Pae Car6 e Enseada, eram os focos princi- 
pais da  d o e n ~ a ,  que deles se espalhava para outros pontos 
da  cidade. 0 trabalho dos pesquisadores chamou a atenqdo 
de uma funcioniria do departamento de vigildncia sanitaria 
local, que percebeu a preciosidade de saber onde estavam os 
casos com virus ativos e convocou uma unidade de fumigaqdo 
- o chamado "fumac?' - para matar mosquitos nesses locais. 

"Foram na c a b e ~ a  do dragdo e deram o tiro", diz Zanotto. 
Depois disso, os mapas mostram uma situaqio ~na i s  fricil de 
controlar, com casos isolados. "E isso que precisa ser feito em 
todos os municipios", preconiza, ao mesmo tempo que res- 
salta a necessidade de  combinar vacinas a diferentes formas 
de controle do mosquito transmissor da doenqa. 

0 trabalho do grupo de Zanotto vem apontando caminhos 
para o combate h dengue e sublinhando o risco crescente 
das epidemias. Um motivo de alerta 6 a presenqa dos quatro 
sorotipos do virus que eles observaram em Guaruja naquele 
verdo, corno mostra artigo de 2014 na PLoS Neglected Tropi- 
cal Diseases. Provavelmente tem impacto a proximidade do 
porto de Santos, onde mosquitos e virus desembarcam corno 
passageiros clandestinos. Em Jundiai, muito proxima Regijo 
~ e t r o p o l i t a n a  de Sdo Paulo, os pesquisadores encontraram 
apenas os sorotipos 1 e 4, mas isso n lo  chega a ser um alivio. 



Em conjunto, os dois municipios ja revelavam que a capital 
paulista e s t i  sujeita a multiplos virus, criando urna situaqdo 
conhecida como hiperendemicidade, que aumenta o risco de 
uma pessoa ser infectada virias vezes, com maior risco de 
casos do tip0 hemorrigico. "A presenqa dos quatro sorotipos 
em um surto numa das Areas mais densamente povoadas no 
B r a d  e um achado perturbador", afirma Villabona-Arenas. 
"Essa cocirculaqdo so havia sido documentada em paises do 
sudoeste da  Asia h i  decadas e mais recentemente na ~ n d i a ,  
sempre associada a maior gravidade de doenqa entre crianps." 

De fato, os numeros mais recentes ndo permitem relaxar, 
embora o medo imediato do mosquito Aedes aegypti, trans- 
nlissor da doenqa, comece a ficar em segundo plano com a 
chegada d o  frio e da  seca, que ndo favorecem o desenvol- 
vimento das larvas. A regido Sudeste foi palco de  66% dos 
quase 746 mil casos registrados pelo Ministerio da  S d d e  no 

pais inteiro desde o inicio de 2015 at6 18 de abril. E menos do 
que foi registrado em 2013, mas bem mais do que em 2014. 
Nesse total h i  urna gradaqlo de  gravidade - ha quem ma1 
sinta sintomas, outros t6m febre alta e persistente e passam 
longos dias prostrados com fortes dores no corpo e niuseas 
que tornam impossivel seguir a prescriqdo medica de  tomar 
muito liquido. Nesse periodo, foram confirmados 414 casos 
graves e 5.771 com sinais de  alarme, as categorias que exigem 
atenqdo medica. Bem mais do que no ano anterior, con1 urna 
alta proporqdo no estado de  S5o Paulo. Entre os fatores de  
gravidade estdo danos ao figado e urna queda alarmante na 
concentraqdo de  plaquetas no sangue, que pode transformar 
qualquer lesdo microsc6pica em urna hemorragia. 

Para Zanotto, os numeros e a situaqdo de hiperendemicidade 
indicam urna progressdo alarmante da doenqa. "A dengue esta 
apenas comepndo  no Brasil", avalia, com base num grdfico 



do numero de casos desde 1995, que prev& uma 
escalada abrupta a partir de agora. Significa, em 
sua opinido, que os esforyos contra as epidemias 
devem se tornar mais eficazes. "Deveriamos fa- 
zer como o corpo de bombeiros, que age em fo- 
cos de inchdio ,  visando conte-10s antes que se 
espalhem e escapem do controle." 

0 s  estudos de Zanotto em municipios pau- 
listas como Guaruja, Jundiai e SLo Jose do Rio 
Preto localizam focos de dengue em areas com 
indicadores socioecon8micos mais baixos. Mas 
concentrar esforyos nas favelas ndo basta, con- 
forme mostra estudo do biblogo Ricar- 
do Vieira Araujo, hoje funcionirio da 
CoordenaqLo de Mudanyas Globais do 
Clima do Ministkrio da Cihcia ,  Tec- 
nologia e Inovayiio (MCTI), publicado "A d d g u e 
este ano na revista Brazilian Journal of 
Infectious Diseases. Em siio Paulo, ele esta apenas 
mostrou que em partes da cidade con1 
temveratura suverficial do solo simi- 

comecando - 
ficativamente mais a h ,  onde h i  baixa no Brasi I", 
umidade, pouca cobertura vegetal e 
altos niveis de impermeabiliza~do do diz Zan0tt0 
solo - as ilhas de  calor - h i  maior in- 
c idhcia  de dengue. 

Entre 2009 e 2013, Araujo trabalhava 
na CoordenaqLo de Vigilincia em Sau- 
de  de Sbo Paulo, no monitoramento de doenyas 
transmitidas por vetores e zoonoses na cidade. 
"Eu me perguntava por que uma favela na zona 
sul registrava tantos casos, enquanto em outra 
comunidade na zona norte, por exemplo, com 
caracteristicas semelhantes, os numeros eram 
muito menores", explica. Nesse mesmo periodo, 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente con- 
cluiu um mapeamento de temperatura superficial 
do solo que apontava as ilhas de calor na capital. 
"Mas muitos dos pesquisadores ponderavam 
que as pr6prias ilhas estariam em regides com 



indicadores socioecon6micos mais baixos, com 
uma densidade populacional maior. Ent5o talvez 
a causa n50 estivesse nas temperaturas, mas nas 
condigdes sociais e demogrificas." 

Para distinguir entre os fatores, foi necessi- 
rio langar m5o de uma serie de informagdes. 0 
censo de 2010 do IBGE permitiu calcular a po- 
pulaqlo, a densidade populacional, a renda me- 
dia e o mod0 predominante de ocupaglo urbana 
nos 96 distritos administrativos de Slo Paulo. 0 s  
dados tambem indicavam onde estavam favelas, 
ocupagdes e cortigos. Com imagens de satelite 
foi possivel analisar a cobertura vegetal, assim 
como criar um mapa com as temperaturas me- 
dias de superficie de toda a cidade. 0 s  registros 
de casos autbctones de dengue vieram da Coor- 
denaglo de Vigillncia em Saude, que entre 2010 
e 2011 registrou cerca de 7.400 casos. 

A integraglo das informagdes mostrou que 
93% dos casos ocorreram onde a temperatura 
superficial media passava dos 28 graus Celsius 
(T) .  Nas regides com maior cobertura vegetal o 
numero de casos por 100 mil habitantes era de 
apenas 3,2, diante de 72,3 nas menos arboriza- 
das. Somando tudo, o tip0 de ocupaglo parece 
influenciar menos a incidhcia de dengue do que 
a temperatura, no periodo analisado. 

0 estudo foi mais a fundo e incluiu tambem um 
experiment0 em laboratbrio com duas linhagens 
de A. aegypti: uma usada rotineiramente pelos 
pesquisadores e outra obtida de ovos colhidos no 
campus da USP. Ficou clara a influsncia da tem- 
peratura: quando alcanga os 32OC, mais de 90% 
das larvas do inseto ja viraram adultas. 

0 pesquisador alerta que os mapas das ilhas 
de calor nlo slo estiticos e seria necessiria uma 
atualizaglo constante dos dados. Mesmo assim, 
ele considera importante que os profissionais de 
saude e de infraestrutura urbana atuem de forma 
integrada. "Aumentar as areas verdes 6 uma pos- 
sibilidade. Mas vale lembrar outras alternativas, 
como as adotadas em vilarejos do litoral do mar 
Mediterrheo, onde as casas s b  pintadas de bran- 
co como forma de amenizar o calor. Precisamos 
usar os recursos que temos para combater a den- 
gue de forma estrategica e integrada", pondera. 

V~RUS ALADO 

Um dos recursos existentes para o combate ao 
mosquito 6 o uso de inseticidas, como no caso do 
Guarujk 0 problema 6 que, por ser a estrategia 
mais utilizada, o A. aegypti desenvolveu resisthcia 



aos inseticidas mais comuns, a base de piretroides, 
assim como n60 se espantam com a maior parte 
dos repelentes e continuam a rondar, com seu voo 
nervoso, as vitimas lambuzadas. Durante o douto- 
rado na Universidade Estadual Paulista (Unesp) 
de Botucatu, a bi6loga Maria de Lourdes Macoris 
monitorou uma sPrie de populaqBes de mosquitos 
no interior paulista e verificou que, mesmo ap6s 15 
anos sem piretroides, a resistPncia se manteve. "0 
uso de inseticidas selecionou as populaqBes resis- 
tentes", explica o bi6logo Paulo Ribolla, orientador 
do trabalho. "Algumas prefeituras j6 estCo usando 
outros produtos, com maior sucesso." Em seu labo- 
ratbrio, ele agora esta implementando tecnologia 
para produzir mosquitos mutantes e investigar 
quais s6o os genes responsiveis pela resistencia. 

Na corrida evolutiva com os mosquitos, P ne- 
cess6rio buscar novos inseticidas que sejam efi- 
cazes e atuem de mod0 abrangente nos criadou- 
ros. Esse objetivo move desde 2007 o grupo de 
pesquisa coordenado pelo engenheiro quimico 
Eduardo Jose de Arruda, da Universidade Fe- 
deral da Grande Dourados (UFGD), em Mato 

Grosso do Sul. "Fizemos um levantamento com 
o Aedes e com o pernilongo Culex quinquefascia- 
tus, e constatamos que os insetos j6 apresentam 
resistPncia a algumas classes de inseticida", diz 
Arruda. "Pode-se ate matar todos os adultos de 
uma geraqio. Mas os ovos deixados nos criadou- 
ros, apesar da perda de viabilidade, poder6o eclo- 
dir e repor a populaq5o em quest50 de meses." 

"As classes de inseticidas para as quais h6 resis- 
tPncia n5o deveriam mais ser usadas no controle", 
diz Arruda, que ressalta os custos econbmicos e 
ambientais da quantidade crescente necessiria. 0 
grupo coordenado por ele busca, junto com parcei- 
ros de outras universidades, a sintese e caracteriza- 
$50 de compostos multifuncionais, que impedem 
a eclos5o dos ovos e matam as larvas. Tambem 
destroem as bacterias, fungos e protozoarios que 
constituem a dieta dos mosquitos, e podem inter- 
ferir na comunicaqiio quimica que atrai as fPmeas 
aos criadouros onde depositam os ovos. A ideia 6 
encontrar estrategias para o controle de duas ou 
trPs geraqbes do inseto ao mesmo tempo e quebrar 
a sua dinhmica reprodutiva. 



Por serem mais abrangentes os compostos mul- 
tifuncionais exigem cuidados. Durante o mestra- 
do na UFGD, Taline Catelan analisou os efeitos de 
quatro inseticidas fenolicos sobre ovos de Aedes 
e em Artemia salina, um pequeno crusticeo que 
vive na h a .  "AArtemia serve como um indicador 
dos eventuais danos aos mananciais", diz Arruda. 
0 estudo, publicado este ano na Advances in In- 
fectious Diseases, mostrou que um dos compostos 
impediu completamente a eclos8o dos ovos do 
mosquito, mas afetou as popula@es de Artemia. 

Ainda mais promissores s8o os resultados dos 
estudos com metalo-inseticidas, que contem co- 
bre ou ferro. 0 s  compostos desencadeiam uma 
reas80 de estresse oxidativo que pode causar 
danos letais nas celulas e nos tecidos. "E como 
se usissemos um cavalo de Troia para levar o 
composto para o interior das celulas, e o meta- 
b o l i s m ~  ativo do inseto produzisse in situ o in- 
seticida", diz Arruda. 

DORMINDO COM 0 INlMlCO 
Com a eficicia incerta dos inseticidas, 6 necessi- 
rio buscar outras armas. 0 laboratorio da bioqui- 
mica Margareth Capurro, do ICB-USP, concentra- 
-se diretamente nos pequenos insetos de pernas 
listradas, de uma maneira inusitada: produzindo 
milhares e milhares deles para soltar no ambiente. 
"Virei uma consultora mundial em prodqiio de 
mosquitos em massa", conta a pesquisadora, que 
durante a elabora~80 desta reportagem viajou a 
China exatamente para isso. Numa fibrica loca- 
lizada em Juazeiro, na Bahia, Margareth traba- 
lhou com a Moscamed Brasil para implementar 
a produs80 de uma linhagem desenvolvida pela 
empresa britdnica Oxford Insect Technologies 
(Oxitec). Esses mosquitos geneticamente alte- 
rados acumulam uma proteina que faz as celulas 
das larvas entrarem em colapso, de maneira que 
n8o chegam A fase adulta (ver Pesquisa FAPESP 
no 180). No ano passado, sua equipe publicou no 
Journal of Visualized Experiments um video mos- 
trando como 6 a produslo, inclusive a laboriosa 
separaq50 de pupas masculinas e femininas por 
tamanho (as femeas s lo  maiores). 

A s e p a r a ~ l o  6 necessiria porque apenas os 
machos, que n l o  picam e n l o  carregam o virus, 
s8o liberados na natureza para cruzar com as f6- 
meas selvagens, produzindo a descendencia mo- 
dificada e inviivel. Para conseguir essa produgiio, 
toda a infraestrutura e logistica foi cedida pela 
Moscamed. A empresa tamb6m fechou parce- 
rias com o Ministbrio da Sa6de e a Secretaria da 
Sahde do Estado da Bahia, que tern contribuido 
para financiar a iniciativa. No inicio, a equipe 
tinha at6 jornalista para ajudar na comunica~Co 
com a popula~iio local. "Nio podiamos chegar 
na cidade soltando mosquitos", diz Margareth. 
"Entramos na casa das pessoas para conversar e 



explicar o projeto; usamos ridio, televis50, co- 
municaqiio local." 
Mas n5o 6 porque a produq80 existe que apes- 

quisa termina. 0 s  mosquitos da Oxitec continuam "Se ape nas 
a ser testados em laboratorio para ver como o vi- 
rus da dengue se comporta no hospedeiro. Com reduzirmos 
esse conhecimento, C preciso sempre voltar a 
camvo. num vrocesso constante. "No votinho tudo 

a populaqHo 
- ,  

funciona, mas no ambiente o mosquito alterado de m osq u itosI 
voa tanto quanto o selvagem?", questions a pes- 
quisadora. Voa, ela j i  observou. Outro problema a doe n ca 
6 produzir machos compativeis com a populaq50 
feminina do sert5o baiano. No laboratorio eles v ~ k a  a atacar", 
crescem demais, como qualquer animal alimen- 
tad0 A vontade sem necessidade de esforqo. Foi 

diz Margareth 
preciso encontrar o numero de larvas que devem 
se desenvolver num determinado volume de igua, 
e quanto aliment0 devem receber. 

0s testes em Juazeiro, at4 2013, e Jacobina, que 
comeqaram nesse mesmo ano, tem mostrado que 
o sistema funciona, apesar de alguns percalqos. 
"A frequencia de copula C mais baixa, por isso te- 
mos que aumentar a quantidade de mosquitos." 
Aliberaqjio deve ser constante, mas com ajustes 
semanais i populaq5o dos insetos. Com os trans- 
ghicos, a quantidade deles diminuiu na cidade 
toda. Mas Margareth alerta que 6 preciso manter 
os esforqos na busca por criadouros. 

A parceria com os agentes de saude indicou a 
necessidade de melhorar o procedimento. "Eles 
encontram criadouros com larvas e n5o tern como 
saber se s5o vihveis", diz a pesquisadora. 0 jeito 
foi investir em desenvolver machos estCreis no 
laboratbrio. Como a fsmea copula apenas uma vez 
na vida e armazena o liquid0 seminal, basta um 
encontro com macho est4ril para n8o ser capaz 
de produzir prole. Mas essa linhagem transgenica 
ainda njio es t i  no ponto, com apenas entre 30% 
e 40% de esterilidade. E preciso mais tempo de 

cruzamentos controlados para se 
chegar ao produto final, segundo 
explica Margareth. 

Outra manipulaqb genCtica em 
desenvolvimento visa impedir o 
nascimento de  femeas, um pro- 
cesso chamado de revers50 sexual 
que produz uma linhagem intei- 
ramente masculina. Isso aumen- 
taria a produtividade da fibrica, 
j i  que atualmente 50% das lar- 
vas s5o femeas e ha uma perda no 
process0 de separaqgo das pupas. 
"Perdemos entre 15% e 25% dos 
machos", relata a pesquisadora. 
Se os duplos transghicos, estereis 
e com revers50 sexual, funciona- 
rem, n8o C so a produtividade que 
melhorari. Atualmente 6 preciso 
transportar as larvas de machos 
em carros refrigerados at& Jaco- 
bina. Se houver a certeza de que 

s6 se produzem machos, sera possivel enviar pe- 
lo correio folhas de papel com os ovos aderidos. 

0 s  resultados s5o promissores, mas podem 
n5o ser suficientes. "Se eliminarmos o mosquito, 
a dengue acaba; se apenas reduzirmos a popu- 
laq50, depois de uns anos a doenqa volta a ata- 
car", explica Margareth. E o que aconteceu em 
Cingapura no inicio da dCcada passada. Com um 
numero reduzido de mosquitos, a proporq5o de 
insetos infectados aumenta. Como a resistencia 
humana tambCm cai sem exposiqiio ao virus, o 
risco C de uma ressurgtncia forte da epidemia. 

Por isso, Margareth e o doutorando Danilo 
Carvalho propBem um combate ao mosquito 
em duas fases, conforme explicam em artigo de 
2014 na Acta Tropica. A ideia seria, depois de re- 
duzir a populaq5o com machos estbreis, liberar 



uma segunda linhagem, atualmente em estudo 
no laboratbrio, portadora de uma muta@o que 
permitiria ao mosquito reconhecer as cdulas 
do pr6prio sistema digestivo, nas quais os virus 
comeqam a se replicar, e destrui-las. 

BATALHA INTERNA 
Por mais que se combatam os mosquitos, a doen- 
$a nHo seri facilmente erradicada e requer a aju- 
dado sistema imunol6gico. A iminencia de uma 
vacina tem sido alardeada, mas nHo deve estar 
disponivel de imediato. A mais pr6xima 6 a pro- 
duzida p e l ~  laborat6rio franc& Sanofi Pasteur, 
que aguarda aprovaqHo pela Agencia Nacional 
de Vigildncia Sanitiria (Anvisa) para entrar no 
mercado brasileiro em 2016. Mas sua eficicia nCo 
convence o microbiologista Luis Carlos de Sou- 
za Ferreira, do ICB-USP. Ele explica que a base 
dessa vacina 6 do virus da febre amarela. Apenas 
uma parte do genoma responsive1 pelas proteinas 
estruturais pertence ao virus da dengue. 

"Acreditava-se que fosse suficiente, porque 
6 com base nessas proteinas que os anticorpos 
reconhecem o invasor", explica. Mas seu grupo 
e outros tem mostrado que, no caso da dengue, 
quando os niveis desses anticorpos sCo baixos ou 
eles sCo pouco eficientes, os virus remanescentes 
sHo conduzidos para as cdulas onde se replicam. 
Destruir essas c6lulas 6 tarefa dos linf6citos T, e o 
alvo principal slo outras proteinas do virus - as 
nCo estruturais. "Nossas pesquisas tem mostrado 

que a resposta dos linf6citos T 6 importante na 
dengue", conta. Segundo ele, isso nHo acontece 
na vacina produzida pela Sanofi Pasteur. 

Uma das linhas de pesquisa de Ferreira busca 
justamente produzir uma vacina baseada numa 
dessas proteinas, a NS1. Famosa por ser o marca- 
dor que indica que uma pessoa cheia de dores no 
corpo esti infectada com o virus da dengue, a pro- 
teina tem se mostrado um bom alvo, como relata 
um artigo de revis50 de 2014 na Virus Research. 
"Produzimos o NS1 em bactkrias e purificamos pa- 
ra usar como componente da vacina", conta Jaime 
Henrique Amorim, pesquisador de p6s-doutorado 
e primeiro autor do artigo. "Conseguimos 50% de 
proteqCo nos testes em camundongos; 6 uma for- 
mula@~ promissora, embora ainda muito longe de 
se tornar um produto aplicivel a seres humanos." 

Alkm dessa faceta mais aplicada, outra verten- 
te dos estudos conduzidos no laboratbrio busca 
entender o padrCo da resposta imunol6gica. Esse 
enfoque pode avaliar e aconselhar o desenvolvi- 
mento de outras vacinas, e leva Ferreira e Amorim 
a considerar mais promissora a vacina que esti em 
fase de testes clinicos no Institute Butantan. "Estu- 
dos feitos nos Estados Unidos mostraram que essa 
vacina, baseada em formas atenuadas dos quatro 
tipos virais da dengue, provoca uma resposta pa- 
recida com a de pessoas que foram infectadas e 
conseguiram neutralizar o virus", explica Amorim. 

Produzida no Brad, a vacina foi desenvolvida 
nos Estados Unidos, nos Institutos Nacionais de 



Sa6de (NIH). "Neste momento estamos finali- 
zando a fase 2 de estudo clinico", conta o mCdi- 
co Alexander Precioso, diretor do Laboratbrio 
Especial de Ensaios Clinicos e Farmacovigilln- 
cia do Instituto Butantan. Ele espera ter todos 
os resultados colhidos, analisados e divulgados 
ainda este mes. 

De acordo com Precioso, 300 pessoas j6 foram 
testadas, mostrando que a vacina C segura. Esses 
resultados levaram o Butantan a enviar a Anvisa 
o pedido de autorizaqCo para o inicio da fase 3 
antes mesmo de ter todos os dados coletados da 
etapa anterior. "Precisamos iniciar o quanto an- 
tes o recrutamento de voluntirios para conseguir 
vacinar antes da pr6xima sazonalidade", expli- 
ca o medico. Se tudo correr bem, isso permitiria 
iniciar a aplicaqiio da vacina assim que a fase 2 
esteja concluida. Esse cronograma permitiria que 
a reaqb imunol6gica a vacina fosse posta A prova 
no pr6ximo verCo, estaqiio em que acontecem os 
surtos de dengue em virias regi6es do pais. De- 
pende de conseguirem recrutar os volunt6rios, 
que devem ser 17 mil pessoas em todo o pais, das 
caracteristicas do pr6ximo surto e de como ser6 
aresposta dos imunizados. 0 plano do Butantan 
C solicitar o registro da vacina assim que os da- 
dos de eficicia forem demonstrados e manter 
o acompanhamento dos participantes por pel0 
menos cinco anos, para avaliar a durabilidade da 
resposta imunol6gica e definir a necessidade e 
frequCncia de reforqos da vacina. 



Parece haver um consenso: nlo h i  so lu~lo  h i -  
ca, em termos de estrategia nem de geografia. Em 
cidades como o Rio e Slo Paulo, a maior inciden- 
cia acontece no verlo, em que h i  mais chuvas e a 
temperatura 6 elevada. JA no Nordeste 6 na seca 
que a doenga atinge mais pessoas, quando a estia- 
gem leva os moradores mais pobres a armazenar 
toda a igua que puderem, dando origem a cria- 
douros de A. aegypti. As autoridades sanitarias 
precisam, por isso, avaliar cada municipio para 
estabelecer as estrategias de combate. 

De qualquer maneira, a aglo precisa ser mul- 
tifacetada, com vacinas e combate aos mosquitos 
de virios tipos. Paolo Zanotto defende que se 
recolham dados de forma redundante para ma- 
ximizar a eficicia das intervengdes, com aglo do 
governo, das universidades e da iniciativa privada. 
A integraqlo e disseminaqlo de informaqlo vali- 
dada independentemente 6 o que pode permitir 
uma aqlo concertada para prevenir epidemias e 
dirigir a interveng80 para economizar recursos. 
Se as situaqdes de risco fossem bem conhecidas, 
nlo seria necessario, por exemplo, vacinar a po- 
pulaqlo inteira, defende o virologists. ''0 que eu 
faqo teria maior impact0 se houvesse interaglo 
institucional efetiva. Esti na hora de pensar di- 
ferente e agir de forma integrada: sem superpo- 
siqlo h i  lacunas." m 

Projetos 
1. A v a l i a ~ i o  e melhoramento de linhagens transghicas de Aedes 
aegyptipara controle de transmiss20 dedengue (no2013/19921-9). 
Modalidade Auxflio a Pesquisa -Regular; Pesquisadora responsavel 
Margareth Capurro Cuimaries (ICE-USP); lnvestimento RS 310 817.00 
(FAPESP). 
2. Dengue: produ~ao de lotes experimentais de uma vacina tetravalen- 
te candidata contra dengue (no2008/50029-7); Modalidade Progra- 
ma Pesquisa para o SUS; Pesquisador responsavel Isaias Raw (Instituto 
Butantan); lnvestimento RS1.926.149.72 (FAPESP/CNPq-PPSUS). 
3. Filogeografia do virus da dengue nos municipios dejund~aie Cua- 
rujd no estado de S io  Paulo (no 2010/19059-7): Modalidade Auxilio 
a ~esquisa -Regular; Pesquisador responsavel Paolo Marmho de 
Andrade Zanotto (ICB-USP); lnvestimento RS229.608.82 (FAPESP). 
4. Estrategias vacinais voltadas para o controle da dengue baseadas 
em proteinas recombinantese adjuvantes de natureza mlcrobiana (no 
2011/51761-6); Modalidade Auxilio a Pesquisa -Regular; Pesquisador 
responsavel Luis Carlos de Souza Ferreira (ICB-USP); lnvestimento 
R$ 813.542.17 (FAPESP). 
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