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IMUNOLOGIA DA ESPOROTRICOSE 

II. A prova da esporotriquina em crianças sem esporotricose 
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RESUMO 

Foi feito o teste em dois grupos: o grupo I era constituído por 92 crianças 
de 2 meses a 12 anos, sendo a maioria até 4 anos (sàmente 16 com mais de 4 
anos), internados em Enfermaria de Pediatria, e provenientes de níveis sociais 
muito baixos, onde as condições de higiene e promiscuidade são insatisfatórias. 
Neste grupo houve 10 testes positivos, ou seja, 10,8'.%. De proveniência as mais 
variadas, não se pôde avaliar da incidência ou não de esporotricose no ambiente 
de vida dessas crianças. O grupo II era constituído por 100 crianças com 2 a 
13 anos, segregadas e internadas desde cedo num Preventório do Serviço Nacional 
de Lepra, em zona rural, onde nunca se teve notícia da existência de esporotricose. 
Seis provas, ou sejam 6%, foram positivas. 

Sabendo-se pelo estudo dos casos curados de esporotricose, que a prova da 
esporotriquina permanece positiva na imensa maioria dos mesmos, a menor per
centagem de positividade do teste nas crianças que nos adultos não portadores de 
esporotricose, faz pensar que as provas positivas em pessoas sem esporotricose 
possam significar a existência anterior de infecção, ou contato imuno-alergizante 
com o Sporotrichum schencki. Não seriam assim falsos positivos. Nas amostras 
humanas onde houve menor possibilidade de contato com o Sp. schencki, como 
acontece nas crianças, especialmente nas do grupo II, o índice de positividade 
é menor. 

O presente estudo é um argumento a favor do estado denominado: esporo
tricose-infecção. 

INTRODUÇÃO 

No intuito de avaliar a significação exata 
da prova intradérmica da esporotriquina, 
com dados que permitam interpretar com 
clareza os seus resultados, o Grupo de Estu
do da Esporotricose programou várias inves
tigações a respeito, fazendo parte das mes
mas o estudo da prova em crianças. 

Dois grupos de crianças, sem história de 

esporotricose, foram submetidas a ela, usan

do-se como antígeno 0,1 mi da suspensão de 

formas em naveta do Sporotrichum schencki, 
mortas por tindalização e padronizadas no 

tubo 5 da escala de Mac Farland. 
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GRUPO I 

Constituído por 92 crianças de 2 meses 
a 12 anos, internadas em Enfermaria de 
Pediatria com doenças diversas não micóti
cas. A maioria (76) tinha até 4 anos, ten
do apenas 16 mais de 4 anos. Não foi pos
sível saber da existência de esporotricose no 
ambiente de vida dessas crianças fora do 
hospital. Entretanto tôdas viviam em con
dições insatisfatórias de higiene, em promis
cuidade, pertencendo a níveis sociais muito 
baixos. Êsses fatôres, até certo ponto, fa
vorecem o contato eventual com o Sporotri
chum schencki. Neste grupo houve 10 pro
vas positivas: 9 com 1 + e 1 com 2 +. Por
tanto o percentual de positividade do teste 
foi de 10,8%. 

GRUPO II 

Era composto de 100 crianças de 2 a 13 
anos, segregadas do seu ambiente de vida, 
logo ao ser diagnosticada a lepra na família, 
e internadas num Preventório do Serviço 
Nacional de Lepra, onde passaram a viver 
desde cedo. Nesse Preventório nunca se te
ve notícia da existência de esporotricose, 
apesar das crianças terem contato intenso 
com a natureza. Seis foram positivas, ou 
sejam 6%, e tôdas com 1 +. 

COMENTARIOS 

A prova em diversos grupos de diferentes 
condições fornece-nos as seguintes percenta
gens de positividade: 

A - 100%, pràticamente, nos portadores 
de esporotricose ativa 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9, 10, 12; 

B - 100%, pràticamente, nos indivíduos 
curados de esporotricose 1 , 2 , ·3 , 5 , 6, s, 10, 12; 

C - de 18% a 40% em grupos de idades 
variadas com predominância absoluta de 
adultos 1, 2, s, 9, 12; 

D - 28,8% em 59 crianças sadias de 
um internato onde ocorreram 2 casos de es
porotricose 11 ; 

E - 10,8% no Grupo I do presente estu
do; crianças em que, por hipótese, havia 
maior oportunidade de contato com o Spo
rotrichum schencki que as do Grupo II; 

F - 6% no Grupo II do presente estudo; 
crianças em que, por hipótese, a oportuni
dade de contato com o Sp. schencki era me
nor que a do Grupo I. 

A análise dêsses dados parece levar à con
clusão de que a incidência da prova positiva 
de cada um dos grupos de indivíduos sem 
esporotricose-doença ativa ou curada ( C -
D - E - F), decresce proporcionalmente 
à diminuição das oportunidades de contato 
com o Sp. schencki que têm os componentes 
do respectivo grupo. 

Nas crianças sadias (D - E - F) é 
menor a incidência da prova positiva que nos 
grupos onde predominam os adultos ( C) : 
nestes, que já viveram mais, houve conse
qüentemente mais tempo (maior oportuni
dade, decorrente do maior espaço de tempo) 
para contatos com o Sporotrichum schencki. 

Entre as crianças sadias, a incidência da 
positividade é mais elevada nos grupos que 
tiveram maiores probabilidades de entrar em 
contato com o Sp. schencki (D - E). 

Ora, se a prova permanece, via de regra, 
positiva após o desaparecimento da esporo
tricose-doença ativa, como demonstrou, entre 
outros, o GEE em recente trabalho composto 
de série relativamente numerosa, e se nos 
indivíduos sadios a incidência da prova posi
tiva se apresenta maior naqueles em que as 
oportunidades de contato com o Sp. schenclci 
foram maiores, como se pretende demonstrar 
neste trabalho, seria lícito concluir que os 
testes positivos em pessoas sadias não são 
falso-positivos, mas sim a indicação, ou de 
infecção esporotricósica prévia despercebida 
ou contatos imuno-alergizantes anteriores 
com o Sp. schencki. 

Prevalecendo a primeira hipótese dessa 
conclusão seria ela um forte argumento a 
favor do estado denominado esporotricose
infecção. 

SUMMARY 

lmmunology o/ sporotrichosis. 
II. Sporotrichin test in children without 

sporotrichosis. 

The sporotrichin-intradermic test was per
formed in two groups of children. 

Group I was formed by 92 in-patient 
children from 2 months to 12 years old, 
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most of them heing up to 4 years old ( only 
16 were more than 4 years old), of a Pe
diatric Clinic. All of them helonged to low 
social class, where promiscuity and poor 
hygienic conditions prevailed. ln this group 
the test was positive in 10 cases ( 1 plus in 
9 cases and 2 plus in 1 case), which means 
10,8% of positivity. As these children lived 
in various places it was not possible to 
evaluate the incidence of sporotrichosis in 
their life environments. 

Group II was composed of 100 children 
from 2 to 13 years old, isolated and interned 
early in their lives in a rural zone Preven
torium of the National Leprosy Service 
where cases of sporotrichosis never occurred. 
Six tests, or 6%, were positive ( all 1 plus). 

As the sporotrichin intradermic test as a 
rule remains positive in patients cured from 
sporotrichosis, the lower incidence of positive 
tests in children without sporotrichosis than 
in adult persons also without the disease 
leads to the helief that a positive sporotri
chin-test may mean, under such circums
tances, the existence of an ignored previous 
infections, or an immunoalergizing contact 
with Sporotrichum schencki. 

So, these positive tests should not be con
sidered as false-positive tests: the aforemen
tioned point of view being huilt by the 
observation of a smaller índex of reactivity 
in childhood, when there are less oppor
tunities of contacts with the Sp. schencki 
than in adult life. Among the children here 
tested, the greater positivity in the Group I 
which hypothetically has had more chances 
of contact with Sp. schencki, than Group II, 
reinforces this thought. 

The present investigation is an argument 
in favour of the state designed as sporo
trichosis-infection. 
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