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RESUMO

O presente trabalho refere-se a pesquisa dos aspectos epidemiolOgicos da dirofilariose canina no perfmetro urbano de
Cuiaba, atraves de exame de sangue e sorologia. Examinou-se o sangue de 822 caes: em 11,81% das amostras, detectaram-
se, por meio de "Immunoblot", anticorpos contra antigens de Dirofilaria immitis adulto, enquanto em 0,41% foram
encontradas, por meio do teste de Knott modificado, microfilarias de D. immitis. A prevalencia da dirofilariose canina em
Cuiaba, no period° de junho a novembro de 1997, e corn a metodologia aplicada, foi de 120,8 casos em cada 1.000 animais.
O "Immunoblot" diagnosticou como positivas 11,27% das amostras que estavam consideradas negativas pelo teste de Knott
modificado. Os autores analisaram estatisticamente informacOes sobre raga, sexo, idade e regiao administrativa de origem
dos cdes pesquisados. Foi questionada a possibilidade de que os animais pesquisados tivessem viajado a regiOes endémicas,
usado microfilaricidas, ou apresentado sintomatologia compatfvel, bem como estudadas as caracteristicas ecolOgicas do
local de moradia. Cdes corn idade variando entre urn e nove anos e residentes na regido Centro-Oeste apresentaram maior
indice de positividade. A malaria nao apresentava sintomatologia compatfvel com a doenca, lido tinha histOria clinica do use
de microfilaricidas e/ou preventivos contra dirofilariose canina e nunca havia said° do perfmetro urbano de Cuiaba, mas
residiam em bairros prOximos a rios ou cOrregos e/ou em casas configuas a areas de vegetacdo nativa. Pela primeira vez, o
"Immunoblot" foi empregado no diagn6stico de dirofilariose canina no Brasil.

UNITERMOS: Dirofilariose animal; Cdes; Epidemiologia; Immunoblotting.

INTRODUC AO

A

dirofilariose é uma helmintose zoonOtica cujo
principal agente para o cdo, que é o hospedeiro
natural mais importante, é a Dirofilaria immitis

(Leidy, 1856) Railliet & Henry, 1911. Nele, a doenca é
multissistémica, complexa e vem sendo foco de grande
interesse. 0 agente etiolOgico, quando adulto, habita
principalmente as arterias pulmonares e o ventrfculo direito,
causando leseies primarias no coracdo e pulmOes do
hospedeiro.

0 ciclo biolOgico desses helmintos inclui a passagem
obrigatOria por hospedeiros intermediarios, que sdo mosquitos
de mais de 70 especies dos generos Aedes, Anopheles e Culex3.

No Brasil, apesar de os estudos relatarem a maior

freqiiencia em areas costeiras, a doenca existe tambem em
regiOes distantes do litoral, e sua freqiiencia na populacdo
canina tem sido cada vez mais relatada5.

0 diagnOstico da dirofilariose canina inclui a pesquisa
das microfilarias, como é o caso do teste (le Knott modificado'
e de testes imunodiagnOsticos que se baseiam tanto na
deteccdo de antigens do parasito, os quais, segundo Weil'',
tern sido estudados quanto ao seu potencial use diagnOstico
em animais e no homem infectados corn parasitos filariais,
quanto na deteccao de anticorpos, considerados de baixa
especificidade''. Corn o emprego dos testes sorolOgicos, é
possfvel o diagnOstico da forma oculta da doenca.

Uma forma alternativa para a deteccdo de anticorpos
é o teste de "Immunoblot", que detecta bandas especificas
do parasito.
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Sendo o Brasil um pais cujas condicOes sào muito
favoraveis a transmissao da infeccdo e tendo em vista a ampla
distribuicao geografica dos mosquitos transmissores dessa
parasitose, é preciso que o conhecimento da enfermidade,
descrita como zoonose emergente '" e reconhecida pela
Organizacdo Mundial de Sande em 1979, aumente ainda
mais, pois alem dos beneficios para a Medicina Veterinaria,
havera tambern contribuicao a Medicina Humana nesse
aspecto. Smyth' inclui a dirofilariose como uma das
helmintoses zoonOticas, novas, raras e emergentes, e relata
que, apesar da doenca ja ser conhecida como zoonose ha
diversos anos, foi na nitima decada que o seri° risco para a
sande e as implicacOes sociais, medicas e veterinarias
causados por ela foram ressaltados. Hoje, existem 41 casos
humanos comprovados no pais.

Uma vez que Cuiaba, Estado de Mato Grosso, retine,
hipoteticamente, condicOes que permitem o desenvolvimento
da dirofilariose canina, tais como a existencia de um periodo
definido de chuvas, extensa rede fluvial, intensa degradacao
ambiente e escassa infra-estrutura sanitaria, o que facilita o
aumento da populacao de mosquitos hemat6fagos, resolveu-
se pesquisar a dirofilariose canina. 0 objetivo delta pesquisa
foi determinar a ocorrencia da doenca, comparar os resultados
obtidos pelo metodo de Knott modificadd, corn o de deteccao
de anticorpos pelo "Immunoblot" e realizar estudo
epidemiolOgico, relacionando a regido de residencia dos
animals positivos fatores como tipo de vegetacdo, potencial
para alagamento, condicao sOcio-econOmica e, ao cao
positivo, realizacdo de viagens a regiOes endemicas, presenca
de alteracOes clinicas compativeis corn o diagnOstico, uso de
medicacdo microfilaricida, como avermectina e dados de
identificacdo, como idade, sexo e raga.

MATERIAL E METODO

Realizaram-se coletas de sangue em caes corn idades
acima de seis meses, de qualquer raga e ambos os sexos,
escolhidos aleatoriamente, durante o anode 1997. As coletas
foram feitas em domicilio e durante as campanhas anuais de
vacinacao anti-rabica, promovidas pelo Centro de Controle
de Zoonoses da Prefeitura Municipal de Cuiaba, por meio de
pungdo de veia cefalica ou jugular. As coletas foram
exclusivamente em cdes do perimetro urbano de Cuiaba (Fig.
1) e cuidadosamente planejadas para que as amostras fossem
provenientes das quatro regiOes administrativas da cidade,
conforme divisdo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Urbano, ou seja, regiOes Centro-Leste,
Norte, Sul-Leste e Centro-Oeste. Foram obtidas 822 amostras
de sangue canino, sendo 216 da regido Centro-Leste, 188 da
regido Norte, 235 da regido Sul-Leste e 183 da Centro-Oeste
(Fig. 2). Alern das amostras de sangue, realizaram-se
anamnese detalhada, inspecdo geral e preenchimento de
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fichas individuais, nas quais constavam as informacOes
verificadas e inquiridas.

Na anamnese inquiriu-se a respeito das condiceles de
sande do animal, funcionamento de sistemas organicos,
manejo higienico-dietetico, tratamentos anteriores (corn vistas
ao uso de avermectinas), presenca de sinais clinicos
compativeis corn a doenca, como cansaco excessivo, tosse,
sincopes e fraqueza intermitente, dispneia, e a respeito da
procedencia do cao e da possibilidade de permanencia, mesmo
que por period° curto, em area endemica para a doenca.

A inspecao direta, especifica e geral constituiu-se de
avaliacdo visual do cao, quanto a higidez da pele, ao estado
nutricional e de higiene, ao estado de consciencia, aos sinais
associados corn o comprometimento da funcao cardiaca,
especialmente de coracao direito (ascite, distensào jugular,
edema subcutaneo) e, particularmente, a observacdo do padrao
respiratOrio, ou seja, freqiiencia, tipo, ritmo e esforco
respiratOrios.

Nas fichas individuais constaram ainda dados de
identificacdo do animal, como ntimero de registro, nome, raga,
sexo, idade, pone, endereco completo (para a obtencdo de dados
a respeito de alagamento, vegetacdo da area e condicao sOcio-
econOmica dos proprietarios), data e quaisquer outras
informacOes consideradas importantes.

Os resultados obtidos quanto ao sexo e raga foram
analisados estatisticamente por testes de probabilidade, desvio
padrao, desvio relativo e corn significancia de 5%; quanto
faixa etaria, foram aplicados testes de qui-quadrado e Z para
avaliar a proporcao entre amostras, enquanto na avaliacdo das
regiOes administrativas foi utilizado apenas o teste Z para
proporcdo entre amostras.

Pretendeu-se determinar a prevalencia da dirofilariose
canina no perimetro urbano de Cuiaba e, para tal, foi preciso
diagnosticar tambem os casos de dirofilariose oculta.
Empregaram-se entdo dois metodos de diagnOstico, urn metodo
direto e urn indireto (imunodiagnOstico).

Das 822 amostras de sangue canino obtidas, em 633
amostras compararam-se dois m6todos de diagnOstico de
dirofilariose canina, ou seja, nelas empregou-se tanto o metodo
diagnOstico feito pela pesquisa de microfilarias, pelo metodo
de Knott modificadd, quanto o metodo da deteccdo de
anticorpos circulantes pelo teste de "Immunoblot'''. Em 102
amostras so foi possivel executar a pesquisa de microfilarias
e, em 87, so a pesquisa de anticorpos pelo "Immunoblot".

Para a realizacdo dos exames laboratoriais, colhiam-
se 7 ml de sangue da veia cefalica, dos quais 2 ml eram
acondicionados, conforme supracitado, para pesquisa de
microfilarias pelo metodo de Knott modificado 7 , e os 5 ml
restantes, mantidos em tubos de ensaio, com capacidade para
15 ml, que foram inclinados e deixados em repouso para
dessorar, em caixa de isopor corn gelo, durante o period° em
que se estava coletando em urn determinado bairro (por cerca
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Figura 1
Mapas localizando a regido do estudo.

de 5 horas), apOs o que, no laboratOrio, os tubos foram
transferidos para refrigerador, e aproximadamente 12 horas
depois, os soros obtidos foram recuperados para outros tubos
de ensaio e submetidos a centrifugacdo (375 g, por 10 a 15
minutos), e os soros centrifugados, transferidos para microtubos
identificados e colocados em freezer a -20°C para estocagem.
Esse material foi mantido nessa temperatura durante o periodo
das coletas, para posterior processamento, no LaboratOrio da
Disciplina de Parasitologia da Faculdade de Ciencias Medicas
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ, onde os
soros foram submetidos ao teste de "Immunoblot".

0 "Immunoblot" é urn metodo que combina a analise
de antigenos por meio de eletroforese em gel de poliacrilamida,
contendo dodecil-sulfato de sOdio, corn a alta sensibilidade do
teste de ELISA, produzindo um instrumento qualitativo
poderoso para o estudo do complexo antigeno-anticorpe.

No presente estudo, empregou-se a metodologia
descrita por Tsang et al. e aplicada por Rodrigues-Silva, no
Brasil, que trabalhou na caracterizacao antigénica de D.
immitis.

RESULTADOS E DISCUSSAO

Corn o emprego somente do teste de Knott
modificado' em 102 amostras, todas foram negativas.

0 "Immunoblot" foi o teste imunolOgico escolhido.
A deteccdo de bandas especificas do parasito por
"Immunoblot" permite o aumento da eficiencia dos metodos
de deteccdo de anticorpos' 7 . Corn a sua	 o
percentual de deteccdo de animais positivos para
dirofilariose canina aumentou.

Das 720 amostras de sangue submetidos ao teste
imunolOgico, 85 (11,81%) foram sorologicamente positivas.
Em 87 amostras empregou-se exclusivamente o
"Immunoblot", e 13 (14,94%) reagiram positivamente. Nas
633 amostras em que se compararam os dois metodos, 72
(11;37%) deram positivas, sendo que, deste total, 71
(98,61%) foram negativas no teste de Knott modificado" e
somente em uma (1,39%), do total de trés amostras ern que
se detectaram microfilarias de D. immitis, houve
confirmacdo sorolOgica (33,33%).
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Figura 2
Mapa do perimetro urbano de Cuiaba corn divisOes em regiOes administrativas e corn a localizacao de bairros em que houve coletas de
sangue canino, no period° de junho a novembro de 1997.

Quanto a comparacdo dos resultados obtidos corn o quando se utilizou a pesquisa de microfilarias, encontraram-
emprego dos dois metodos de diagnOstico, em 633 amostras, se tees (0,47%) animais positivos, mas quando se utilizou
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a pesquisa de anticorpos anti-D. Untnitis, o ntimero de casos
positivos aumentou, de trés para 72 (11,37%), ou seja,
houve 71 (11,27%) casos diagnosticados como positivos
no "Immunoblot" e que eram negativos no teste de Knott
modificado7 ; isto porque dois casos de microfilaremia nao
foram confirmados pelo "Immunoblot". Mas, como a
metodologia do presente estudo diferiu daquela empregada
pela maioria dos autores que tambem usaram diagn6stico
sorolOgico, submetendo somente a amostra ao teste
sorolOgico, depois que esta era negativa na pesquisa de
microfilarias, nao foi possivel discutir os resultados obtidos,
a nao ser pelo aumento do ntimero de casos positivos e
pela confirmacdo da existencia de casos ocultos, tambem
encontrados por outros autores4,6,12,15,16. Porem, em duas
amostras detectadas corn microfilarias, nä° houve
confirmacao quando da pesquisa de antigenos circulantes
de D. immitis. Talvez isto demonstre que, ao serem
consideradas positivas para microfilarias de D. immitis,
na verdade estavam sendo detectadas outras microfilarias
(como as de D. reconditum) conforme Roth et al.', que
afirmam que caracteristicas morfolOgicas das microfilarias
nao sao absolutamente confiaveis para o diagn6stico da
dirofilariose canina.

Tres caes, destes 633, estavam microfilaremicos.
Somente uma cadela da raga Fila Brasileiro, corn dois anos
de idade, residente no bairro Jardim das Palmeiras (regiao
Sul-Leste), teve o resultado da pesquisa de microfilarias de
D. immitis, reforcado pelo resultado do imunodiagnOstico.
Esse animal nunca esteve em outra cidade, que nao a de
origem, Cuiaba; nunca recebeu medicamentos a base de
avermectinas; nao apresentava sinais clinicos compativeis
corn dirofilariose canina a epoca da coleta (junho de 1996) e
nem a Ultima vistoria (novembro de 1998). A regido onde
vive surpreendentemente foi a que menos casos
sorologicamente positivos apresentou, muito embora seja a
mesma regiao administrativa em que residem os outros dois
caes, que igualmente a ela eram microfilarémicos, contudo
sem ratificacao pelo "Immunoblot". Um destes caes, macho,
SRD, corn trés anos de idade, recebia anualmente aplicacdo
de medicamentos a base de avermectina e morava em uma
colOnia de pescadores, em frente ao rio Cuiaba. 0 outro era
fémea, corn dois anos de idade, apresentava-se corn
dermatose e residia no bairro Osmar Cabral; ambos nunca
safram de Cuiaba.

Nesses trés casos, o animal que recebia maiores
cuidados higienico-dietetico e veterinario foi o que teve
positividade nos dois testes. 0 bairro em que mora, Jardim
das Palmeiras, apresenta renda familiar de 8,17 salarios
minimos, enquanto no bairro da ColOnia Sao Gonzalo
(colOnia de pescadores), é de 6,07 salarios minimos, e no
Osmar Cabral, é de 6'. Provavelmente, o Jardim das
Palmeiras tenha a melhor infra-estrutura sanitaria dos trés

bairros em questa°. Apesar disso, como no perimetro urbano
de Cuiaba ainda ha extensas areas de vegetacdo nativa, o
que se confirma tambem nos bairros de origem dos
supracitados caes microfilaremicos, e como a cidade é
cortada por rios e cOrregos (Fig. 2), forma-se um ecossistema
adequado ao desenvolvimento dos mosquitos vetores, haja
vista que os servicos municipais de combate aos mosquitos
sao precarios, a ponto de Cuiaba ser uma das cidades que
cone constante risco de epidemia de uma outra doenca
transmitida por artrOpodes, a dengue, cujos principais
vetores podem ser os mesmos dos da dirofilariose canina.
Todos estes fatores acontecem em especial no bairro chamado
de ColOnia Sao Goncalo, situado em area de vegetacdo
nativa, de frente para o caudaloso rio Cuiaba, e considerado
area de risco para inundacao.

A prevalencia da dirofilariose canina em Cuiaba foi
de 120,8 casos para cada 1.000 Ches.

Das 822 amostras examinadas na segunda fase, 235
foram obtidas em 13 bairros da regido Sul-Leste, sendo
que 6,38% das testadas imunologicamente foram positivas;
na regiao Centro-Oeste, colheram-se 183 amostras de nove
bairros diferentes e, destas, 14,75% das submetidas ao
"Immunoblot" deram positivas; na regiao Centro-Leste,
foram 216 amostras de 16 bairros e daquelas examinadas
pelo metodo imunolOgico, 9,72% positivas; ja na regido
Norte, 11,70% reagiram positivamente, dentre as
submetidas ao imunodiagn6stico do total de 188 amostras
conseguidas em 16 bairros (Tab. 1).

Do total das 85 amostras sorologicamente positivas,
21 (24,71%) foram de dies residentes na regido Centro-
Leste; 22 (25,88%), de caes residentes na regido Norte; 15
(17,65%), na regido Sul-Leste; e 27 (31,76%), na regido
Centro-Oeste. Estatisticamente, houve diferenca
significativa entre as quatro regiOes administrativas, sendo
que a regido onde habitava o maior mimero de dies
infectados foi, por ordem decrescente, a Centro-Oeste; a
Norte; a Centro-Leste e a Sul-Leste.

A regido em que se detectou o maior mimero de
caes sorologicamente positivos, a Centro-Oeste, é a segunda
regiao administrativa mais povoada de Cuiaba. Nela, o
bairro Cidade Verde, seguido do Santa Isabel e do bairro
do Porto foram os que albergaram o maior nianero de
animais que reagiram positivamente ao "Immunoblot".
Alem disso, todos os trés sao considerados pela Prefeitura
de Cuiaba como possiveis areas de alagamento, durante a
estacdo das chuvas. 0 bairro Cidade Verde tem 2.756
habitantes9 e esta localizado de frente para o rio Cuiaba,
tendo conseqiientemente toda a extensa area de cerrado
nativo das margens do rio. Santa Isabel é muito mais
povoado (9.292 habitantes 8), corn renda familiar de 6,8
salarios minimos, e 78% dos moradores utilizam o Sistema
Unico de Satide (SUS), mas todas as residencias tem
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Tabela 1
Milner° de coletas realizadas e amostras de sangue canino sorologicamente positivas para D. immitis, por regibes administrativas e
bairros de Cuiaba, no period° de junho a novembro de 1997.

Sul-Leste Centro-Oeste
Bairros N° de

amostras
Amostras
positivas

N°

Bairros N° de
amostras

Amostras
positivas

N°
Jd. das Palmeiras 13 2 15,38 Santa Helena 1 0 0
Parque Atalaia 6 0 0 Porto 44 5 11,36
Parque Cuiaba 28 0 0 Cidade Alta 11 2 18,18
Sao Francisco 22 0 0 Santa Isabel 22 5 22,72
'tap* 19 2 10,53 Cidade Verde 15 7 46,67
Jd. Comodoro 12 2 16.67 Goiabeiras 18 0 0
Coophema/Gramado 23 0 0 Jd Araca 16 4 25,00
Sao Gongalo 16 0 0 Santa Rosa 16 3 18,75
Tijucal 29 5 28.32 Verdao 30 1 3,33
Sao Joao de Rey 24 0 0
Osmar Cabral 29 4 21,05
Jd. Fortaleza 14 0 0

13 bairros 235 15 6,38 9 bairros 183 27 14,75

Centro,
N° de

amostras
Arnostras
positivas

N°
e
 de

amostras
Arnostras
positivas

N° 0/0

Jd. Pa ul ista 6 1 16,67 CPA I 5 0 0
Dom Aquino 15 1 6,67 CPA 9 1 11,11
Jd. Europa 4 0 0 CPA Ill 8 3 37,50
Praierinho 16 1 6,25 CPA IV 8 3 37,50
Barbado 5 0 0 Jd. N. Horizonte 7 2 28,57
Jd. California 8 1 12,50 Tres Lagoas 2 0 0
Jd. das Americas 8 0 0 Novo Paraiso 20 3 15,00
Areao 18 2 11,11 Jd Centro America 21 2 9,52
Boa Esperanca 18 2 11,11 Ouro Fino 1 0 0
Pocao 17 2 11,76 Jd. Brasil 22 2 9,09
Canjica 17 5 29,41 Jd. Primavera 1 0 0
Pedregal 28 1 3,57 Tres Barras 20 1 5,00
UFMT 3 1 33,33 1° de Marco 18 1 5,55
Jd. Leblon 21 3 14,29 Jd. Vitoria 19 3 15,79
Carumbe 21 1 4,76 Jd. Flonanopolis 6 0 0
Grande Terceiro 11 0 0 Tancredo Neves 21 1 4,72

16 bairros 216 21 9,72 16 bairros 188 22 11,70
Bairros corn amostras positivas: 35

	
N° total de amostras positivas: 85

saneamento basic& . Santa Isabel é vizinho do Cidade Verde,
tendo, portanto, a mesma proximidade corn o rio Cuiaba,
alem de serem fronteira corn outro bairro da regido, no
qual ha area de preservacdo ambiental. No bairro do Porto,
10% das casas nao tern agua e esgoto, 60% de seus moradores
procuram o SUS para assisténcia medica e a renda familiar é
de 7,66 salarios minimos' ; localiza-se tambem em frente ao
rio Cuiaba.

Quanto aos dados epidemiolOgicos dos cdes
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sorologicamente positivos, corn relacdo ao sexo, 48 (56,47%)
eram machos e 37 (43,53%) femeas, constituindo-se em
difereno ndo significativa na probabilidade de machos serem
mais infectados do que fémeas, o que difere da afirmativa de
outros autoresy14 ' s , de que os machos sdo mais acometidos
do que as femeas.

Em nossa pesquisa, dos 85 cdes positivos
sorologicamente, 13 (15,30%) eram de raga definida e 72
(84,70%) sem raga definida (SRD). A dirofilariose canina
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nao ocorre preferencialmente em qualquer raga especifica'8,
mas dentre os animais positivos ao "Immunoblot", os ches
SRD foram a maioria, apesar de ter havido diferenca
estatisticamente nao-significativa, provavelmente porque
grande parte das coletas foi realizada em moradias de
populacho de baixa renda, a qual possui ches SRD. E, mesmo
quando as coletas nao foram em casas de bairros pobres,
foram realizadas durante campanhas de vacinacho anti-
rabica, promovidas pelo Centro de Controle de Zoonoses da
Prefeitura Municipal de Cuiaba, que sao promovidas para
atender 100% da populacao canina, a qual é formada mais
por c edes SRD do que por aqueles de raga.

No que tange a idade, 10 (11,76%) dos ches
sorologicamente positivos tinham entre seis meses e 1 ano;
52 (61,18%) entre I e 5 anos; 22 (25,88%) entre 5 e 9 anos;
e um (1,18%) tinha 14 anos. Ao aplicar-se a analise
estatistica, houve diferenca nao-significativa entre os animais
situados nas faixas de 1 a 5 anos e de 5 a 9 anos; mas ambas
mostraram albergar os animais corn major freqiiéncia de
infeccdo, quando comparadas as demais faixas etarias. A
idade é um dado que pode tornar o animal suspeito, desde
que tenha mais de seis meses' 8 . De forma proposital, todos
os ches da amostragem tinham mais de seis meses e,
corroborando corn Ware'', a maioria dos positivos era adulta.

Ndo se conjeturou sobre o porte dos animais positivos,
haja vista que durante as coletas deu-se preferéncia a animais
medios ou grandes, os quais sao menos sensfveis ao ato de
contencho e oferecem maior facilidade na coleta do sangue
por possufrem veia cefalica mais calibrosa.

Os proprietarios de 46 (54,12%) ches positivos ao
"Immunoblot" informaram que nunca haviam administrado
a seus ches medicamentos microfilaricidas (avermectinas);
proprietarios de 23 (27,06%) ches sorologicamente positivos
disseram aplicar estes medicamentos periodicamente; e
aqueles responsaveis pelos outros 16 (18,82%) nao souberam
dar a informaciio. Essa abordagem foi feita, visto que animais
que recebem medicamentos a base de avermectinas poderiam

ser negativos na pesquisa de microfilarias, mas terem o
parasito adulto, sendo, portanto, imunologicamente positivos.
Foi surpreendente que os proprietarios que fazem use do
medicamento em seus animais, sempre o fazem corn outro
objetivo, que nao o de ser microfilaricida ou preventivo da
dirofilariose.

No que se refere ao relato de sintomatologia compaftvel
corn dirofilariose canina, 66 (77,65%) nao apresentavam
nenhum dos sinais e sintomas que poderiam estar associados,
ou seus responsaveis nao sabiam dar a informacho. Foi referido
que dos 85 ches positivos sorologicamente, 19 (22,35%) tinham
alguma manifestacho clfnica que poderia ser associada a
dirofilariose canina, como, por exemplo, cansaco excessivo em
oito (42,10%) ches, dermatopatia, em sete (36,84%) ches,
emagrecimento e caquexia em quatro (21,05%), oftalmopatia
em urn (5,26%), tosse em dois (10,53%) e mioclonia em urn
(5,26%). Ndo se pretendeu fazer exame ffsico detalhado nos
animais a serem submetidos a coleta, haja vista que, para tal, o
tempo despendido em cada cdo teria de ser muito maior e seriam
necessarios instrumentos para a realizacho de meios de
exploracho clfnica, como inspecao indireta, auscultacao e
percussdo; bem como seriam necessarios examen
complementares como radiografia, hemograma completo, perfil
bioqulmico, urinalise e raspado de pele, de forma que tunas
informacOes foram conseguidas inquirindo-se os proprietarios
ou responsaveis pelo Cho, enquanto outras por meio do emprego
de inspecho direta.

CONCLUSOES

I. A prevalencia de ches corn D. immitis em Cuiaba, no
perfodo estudado e corn a metodologia aplicada, foi de 120,8
casos para cada 1.000 ches;

A maioria dos ches corn diagnOstico positivo foi
assintomatica;

0 estudo foi relevante, especialmente em uma regido
que era considerada isenta dessa parasitose.

SUMMARY

The present research focused on studying, through blood and serology tests, epidemiological aspects of canine dirofilariasis
in the metropolitan area of the city of Cuiaba, Brazil. Blood samples from 822 dogs were tested. The research detected,
through "Immunoblot" test, antibodies against adult Dirofilaria immitis antigens in 11.81% of the samples, while 0.41%
of the dogs presented, through the modified Knott test, microfilariae of D. immitis. The prevalence of canine dirofilariasis
in Cuiabii, in the period between June and November 1977, reached 120.8 case per 1,000 dogs. The "Immunoblot"
diagnosed as positive 11.27% of the samples previously tested negative when using the modified Knott test. The research
statistically analyzed information on the dogs' breed, sex, age and region of origin. It also took into account the possibility
that the dogs researched might have traveled to endemic regions, might have been given microfilaricides or might be
presenting a compatible symptomatology. The environmental characteristics of the dogs' dwelling places were also
studied. Dogs from one to nine years old, living in the Center-West region of Cuiaba, were statistically found to be the
most affected. The majority of them has not been treated with microfilaricide, and has never left the Cuiaba metropolitan
area. They lived, however, in neighborhoods close to streams and/or in houses adjacent to native vegetation. This research
was the first time that "Immunoblot" was used for the diagnosis of canine dirofilariasis in Brazil.

UNITERMS: Dirofilariasis; Dogs; Epidemiology; Immunoblotting.
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