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ABSTRACT 

Occurrence of 45(]es (Finlaus) t(vijis (Lutz, 	1904) 
(Diptera, Culicidae) in Goiânia, Brazil. 

The paper reports the identification for the first time 
of Asd. 	(Fin?aii) fi ,iaii7i 	(Lutz, 1904) in Goiânia, Cen- 
trai Brazil. The samples were coilected from March to May, 
1988, in the urban área of "Conjunto Vera Cruz" and 	"Setor 
Coimbra" and periurban region of the UFG Campus II. Internal 
and externai morphological characteristica are presented. 

Esta comunicação relata a ocorrância de AJc 	(i) r(r,v'u 
(Lutz, 1904) peia primeira vez em Goiânia, a partir de 

coletas de larvas e pupas, em tambores com água, 	utilizados 
pela construção civil, no conjunto "Vera Cruz", e, em peque-
nas coleçães de água em oco de árvore no Campus II da UFG (Es 
cola de Agronomia e Veterinária). Os insetos adultos foramcap 
turados no Setor Coimbra, no periodo vespertino apresentando 
hábitos antropofilicos. As coletas realizaram-se nos meses de 
março a maio de 1983. 
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A identificação de A.iuviatiiis foi feita através dos 
caracteres morfológicos externos de ovos, larvas e oupas 	e, 
internos e externos dos adultos, a partir de montagens em bá1  
sano entre lámina e lamínula e em cartolina. 

.1. fi-Zf., distribui-se amplamente pelas Américas 
Central e do Sul, sendo predominante na última (FORATTINI, 
1965). Experimentalmente, pode ser infectado com os vírus da 
febre amarela (DAVIS & SIIANNON, 1931), [7 	•,od 

(CAMJRGo 	ii., 1963) 	e Di?:[zp7,z Tn::ís 	(KASAI, 
1979). Estes aspectos associados aos seu desenvolvimento,em 
criadouros artificiais, em áreas urbanas e periurbanas, 	e, 
hematofagia ativa das fémeas atacando o homem, indicam a pos 
sibilidade deste culicíneo adquirir hábitos sinantrópicos 	e 
antropofilicos, o que provavelmente trará problemas nas ações 
de controle da Febre amarela. 
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