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EPIDEMIOLOGICAL EVALUATlON OF BETAXOLOL 0.5% HCI 
SOLUTlON lN  COMPROMISED PU LMONARY PATlENTS WITH 
GLAUCOMA 

C.  H. BEASLEY' ;  R .  H .  STEWART' ; L .  BRUCE' . 
1 Heber Springs, Arkansas. 
2 Hou ston Eye Associates,  Hou ston,  Texas. 
3 Cl in ical Science, Alcon laboratories, I n c . ,  Ft. Worth ,  Texas, USA. 

A popu lation Df 700 glaucoma patients with compromised pu lmo
nary d isease has been followed for six momhs in an open-Iabel study 
whi le r�ceiving betax,?lol 0.5% Hei 50lution. Over s ixty percent Df 
the patlents had prevlOus glaucoma treatment and tou r out Df tive 
Df these patients had been treated with a non-selective beta blocker 
prior to study enrol lment.  Other im portant demographic data wi l l  
be discussed. lhe pu l monary diagnoses for the patients enter ing 
the study were : chronic bronchit is - 54% ; asthma - 34% ; emphy
sema - 1 3 % ;  and other catego ries - 1 2 % .  I nteresti ng correlations 
are given between patients naive to glaucoma medications compared 
to those patients previous treated in terms of ocular efficacy and 
ocularlsystemic tolerance and overal l  health evalut ions of the pa
tients. 

JOINT BRAZILlAN AMERICAN EYE CARE PROJECT lN TH E AMAZON. 

THOMAS GETIELF INGER' ;  WILL IAM DOLAN2 ; JAM ES K ILEY' ; J OSÉ 
P I N H E I RO'; MANUEL BRITOs . 
1 Memphis ,  Tennessee, USA. 
2 Phoenix,  Arizona, USA. 
3 Raleigh,  North Carol ina,  USA. 
4 Santarem,  Braz i l .  
5 Be lem,  Braz i l .  

Esperança, a ru ral  pr imary medical p rogram w a s  establ ished in  
Santarem,  Brazil i n  1 970. Commun ity health workers serve health 
posts spanning 200 k i lometers of tropical rain forest referr ing patients 
t<;> t.he Sa�tarem �entral  Clinic for second ry care. Surgical su bspp
Clal lty tertlary servlces are provided jointly by volu nteer visiting Ame
rican and Braz i l ian su rgeons .  lhe ophthalmology p rogram was establ i 
shed. i n  1 982 providing ophthalmic su rgical and ed ucational support 
two times a year .  lhe organization of the joint effort, with an emphasis 
both on providing su rgical care to indigent patients and the provision 
of up-to-date educational programs will be discussed . lhe most com
mon surgical conditions are cataract and pteryg ium with the di sease 
processes more advanced than those in developed areas. 

lhis paper is p resented as an example of successfu l  bi-national 
cooperative effort in provid ing ophthalmological services i n  an orga
nized system of primary, secondary and tertiary support. lhis  program 
was respons i.ble fo.r the introduction of the f i rst intraocular  lens su rge
ry and the fl rst tnple procedu re (corneal) transplantation ,  cataract 
removal and intraocu lar tens i mplants),  Amazon basin and continues 
to provide education about sophi sticated ophthal mic (for example,  
retinal laser su rgery) not available in the immediate region. 

RETlNAL BREAKS FOLLOWING BRANCH RETINAL VEI N OCCLUSION 

VICTORIO N .  CAJ ITA> ' 2 ;  CARLOS W. ARZABE'· 2 ;  FERNANDO 
ACOSTA' ;  ALEX JALKH> '  2 . ' ; FEL lPE  I .  TO LENTINO' 2 .  ' ; J O S E  
CELORIO' 
1 Eye Research I nstitute (al i  autho rs) , USA. 
2 Department of Ophthalmology, Harva rd Medical School, USA. 
3 Retina Associates,  Boston ,  MA, USA. 

We reviewed the medical records of 285 patients (309 eyes)  with 
the diagnosis of branch retinal vein occlusion (BRVO).  We identified 
seven eyes in six patients who developed ret inal break/s in the a rea 
drained by the occluded vesse l .  lhe interval between diagnoses of 
BRVO and hole formation was 2.5 to 13 yrs (average, 7.9 yrs) .  Retinal 
ischemia or atrophy was evident in  a l i  eyes including tive eyes that 
had cappilary nonperfusion on f lu orescei n an giography. Vitreo us  
traction seen by u lt rasonography or evidenced by presence of opercu
lated holes or horseshoe tear was present in  six eyes . Al i  eyes main
ta ined stable vis ion followi ng treatment.  We bel ieve that vitreous 
traction on atrophic retina plays an important role i n  the pathogenesis 
of the retinal breaks .  

SCLERAL BUCKLlNG lN  CHI LDREN WITH RETI NOPATHY OF 
PREMATURITY 

J UAN ORELLANA 
Mount Sinal School of Medicine,  New Yo rk,  USA. 
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Six eyes underwent a scleral buckle,  cryu pexy and d ra inage of 
subretinal f lu id for Stage 4b reti nopathy of prematu rity.  lhe retinas 
were a l i  reattached with one proced u re and the visual acuit ies 2 
years after s u rgery range from 20170 to 20/400. Preoperative assess
ment of these infants with electroretinography helped the su rgeon 
decide when to su rgically intervene.  Prompt recogn ition of an advan
cing detach ment and timely su rgery produces both an a natomical 
and fu nctional success. 

YES OR NO ON TH E MENDEZ·SETON 

M I CHAEL R .  BERNSTE I N  
Eye Foundation Hospital Un iversity of Alabama,  B irmingham, 
Alabama. USA. 

A report on the in sertion of the Mendez-Seton with the p rocedu re 
of Su bscleral  Sclerectomy for the treatment of severe uncontrolled 
chronic open angle glaucoma and for neovascu lar  glaucoma. A total 
of fou rteen patient procedures are reported on inc luding seven seve
re uncontrol led c h ronic open angle glaucoma, six neovascular glauco
ma, and a s ingle aphakic glaucoma. lhe continued need tor a work
able device i s  sti l l  apparent from the resu lts of this study. 

HIGH DOSE DEXAMETHASON E  l N  THE TREATMENT OF VISION LOSS 
DUE TO I N DIRECT INJURY TO THE OPTlC NERVE 

STUART T. S E I F F  
Department of Ophthalmology l 'n ivers ity o f  California,  
San F rancisco, USA. 

lhirty six patients with vision loss due to ind i rect i n j u ry to the 
optic nerve were retrospect ively studied . lwenty one (21 ) were trea
ted with h igh dose i ntravenous dexamethasone and 15 were noto 
!h i rty th ree (3� ) p�rcent of the u ntreated patients had spontaneous 
Improvement l n  visual acuity compared with 62% of those treated. 
�h is  d ifferen:e .was not statistical ly s ignificant, however .  Of the pa
tl

.
e�ts t�at

. �
Id Improv�, those on steroids began to i m p rove their 

VISlon slgmflCantly earl ler than those not treated . Patients with in itial 
no tight perception (NlP) vision atta ined sign ificantly lower leveis 
of f inal visual acu ity than those who presented with bette r vis iono 
This was true of both treated and untreated grou ps. Physicians m ust 
�eigh the r isks of high dose steroid therapy against the potential 
visual benefits in  these patients. 

ATYPICAL EXAMPLES OF LEUCOCORIA 

S. H .  SENFT" 2 ; A. A. H IDAYAT' ; J. C .  CAVENDER' 2; A. M .  NASR' 
1 K ing Khaled Eye Specialist Hospital . 
2 King Saud Un iversity, Department of Ophthalmology, Riyad h,  

K ingdom of Saudi  Arabia. 
3 Armed Forces I n stitute of Pathology, Washi ngton, USA. 

Although the d i fferential diagnosis of leu cocoria i s  qu ite exten
sive, atypical cases still pose chal lenges fo r the c l in ician .  Ce rtai n ly, 
� n the 

'
pe� iatric age-group,  a patient man ifesting leucocoria deserves 

Investlgatlons to ru le-out reti noblastoma (Rb) ,  as 60% of such cases 
present with this sympto m .  A review of th ree chi ld ren presenting 
t? the King Khaled Eye Special ist Hospital revealed several u n u sual 
flndings associated with leu coca ria, detected in  the course of routine 
work ups for Rb.  

lhis paper i l l u strates rare causes of leucocoria evidenced in  
Coat' s �isease associated with  intra-ocu lar bone formation,  Rb  with 
<;oat's- l Ike changes, and phacoanaphylactic endophthalm itis s imula
tlng a masquerade syndrome. Equ ivocai anci l lary test f indi ngs (u ltra
sound and computerized tomog raphy) and the h istopathologic featu
res of these cases will be d i scussed. 

ANTICOAGU LANTS AND CATARACT SURGERY 

L YNN B. McMAHAN 
Southern Eye Center, P.A. Hattiesburg ,  Miss iss ippi ,  US,a.. 

To eval uate compt ications result ing from increased bleed i ng, 
2 , 178 cata�act su rgery J;latients, 28 of whom were on anticoagu lants, 
�ere stu� led prospectlvely. lhe anticoagulated patients showed no 
Increase ln  sight-threatening complications when com pared to the 
nonanticoagu lated cataract patients. 
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FAILURE AND REOPERATlONS FOLLOWING PNEUMATIC 
RETlNOPEXY 

H. ZEGARRA ; J .  S .  AMBLER;  S .  M .  MEYERS 
Retina Assoeiates of Cleveland, Cleveland, USA. 

Pneumatic ret inopexy fai led to achieve permanent ret inal  reat
tachment in  16  af 73 patients (22%)  with pr imary reti nal detachment 
fol lowed for at least 6 months.  Fai l u re was caused by new breaks 
due to progressive vitreo-retinal t raction ,  u n recognized p re-existing 
breaks ar proliferative vitreo-retinopathy. 

Al i  cases were successfu l ly reattached with one or a combinatian 
af repeat pneu matic ret inopexy, scleral buckle a r  vitrectomy (one 
case only), Repeat pneumatic retinopexy should be considered if 
there is  no signi ficant vitreous traction and single ar  close-together 
new breaks i n  the upper quad rants a r  super ior local ized reti nal de
tachment with u n recognized breaks. Scleral buckl ing should be per· 
formed i f  there i s  an extens ive retinal detach ment especial ly  with 
an absent or broken posterior capsule,  for i nferior breaks, mu lt iple 
breaks, or  where there is  sign ificant vitreous traction .  

The part icular d i ff icult ies of fu rther reti nal  su rgery fol lowing  
pneu matic retinopexy especial ly i n  pr imary fai l u re cases wi l l  be  consi· 
dered. 

RECENT ADVANCES l N  SURGERY OF TH E EXTRAOCULAR MUSCLES 

MARSHALL M .  PARKS 
Washington ,  D .e .  USA. 

Recent advances include recognit ion of the anatomic featu res 
of the muscle capsu le that resu lts i n  s l ipped rectus muscle. The empty 
muscle capsule attached to the sclera p rovides the key to solvi ng 
this complication at su rgery. Seven mm recession of the medial rectus 
mu scles are safe and useful for treati ng large angle esotropia even 
i n  infants. Obl ique muscles must be hooked under d i rect observat ion.  
Anter ior transposition of the infer ior obl ique is  too powerful fo r trea· 
ting simply overaction of this muscle, but ideal for treati ng combi ned 
overact ion with dissociated vertical deviation .  The superior obl ique 
tenotomy is s imple and safe if cut nasal to the superior rectus within 
the intact intermuscular septum.  

ALOMIDE VERSUS CROMOLYN SODIUM l N  PATI ENTS WITH VERNAL 
ATOPIC OR GIANT PAPILLARY CO NJUNCTIVITIS 

A. A. VERSTAPPEN ; A .  L .  ROSENTHAL ;  T .  O .  McDONALD 
Alcon laboratories, Fort Worth,  Texas, USA. 

Alomide (0 . 1 %  Lodoxamide Tromethamine) ,  a new anti.al le rgy 
agent, inh ibits the release of anapr\ylaxis mediators trom mast cel ls 
d u ri ng  type I hypersens it ivity reactions .  This mu lticenter study of 
1 30 patients with verna l ,  atopic, o r  giant papi"ary conjunctivit is ,  was 
a randomized, double masked comparison of alomide versus cromo· 
Iyn sod ium 3%.  Patients inst i l led 1 d rop of medication 4 t imes daily 
for 28 days and were cl in ically evaluated on days O ,  3 ,  7 ,  1 4, 21 and 
28. Response to treatment was assessed by evaluating the physician's 
impression o  Resu lts indicate that alomide is statistically s ign ificantly 
superior to cromolyn sod ium 2% with good local and systemic tole· 
rance in  a l i  th ree indication s studies .  Fu rther evidence of topical 
and systemic safety u nder prolonged use was pravided in  a 3 month 
open label study including 150 symptomatic patients. Th is  new anti·a· 
l Iergy agent i s  effective and safe i n  acute and chronic conjunctivit is 
of a l lergic origin in  patients as young as 4 years old. 

SU RGICAL MANAGEMENT OF PERIOCULAR NEUROFI BROMATOSIS 

R.  KERSTEN & e.  RICE 
University of Cincinnati Col lege of Medicine, Department of 
Ophthalmology, Holmes Hospital ,  Cincinnati, Ohio,  USA . ;  University 
of Arkansas Medical Center, Department of Ophthalmology, Uttle 
Rock ,  Arkansas, USA. 

Periocu lar 50ft tissue involvement occu rs in  apprax imately five 
percent of patients with neu rofibrom'atosis .  50ft tissue changes indu
de plexiform neurofibromas bf the l id,  regional hypertrophy of the 
periocu lar t issues,  ptosis ,  obl iteration of the l id crease, e longation 
of the eyel id,  and medial and lateral canthal d isplacement. Su rgical 
management of these 50ft tissue changes may be compl icated by 
underly ing o rbital pathology inc luding orbital neu rofibromas, expan· 
sion of the bony orbit, p roptosis ,  globe displacement, sphenoid wing 
dysplasia, and intr insic optic nerve tumors. Ocular changes including 
buphthalmos and neu rofibromatous involvement of conjunctiva and 
Tenon's may further complicate su rgical correction of the periocu lar 
soft t issue changes, 

Goals in  management of periocular neurofibromatosis include 
debulk ing of the plexiform neu rofibroma, ptosis repair, reformation 
of the lid crease, reformation of the canthal angles, horizontal shorte· 
n ing of the elongated eyelid and maintenance of forn ices . A systemic 

ARQ . BRAS . O FTAl.  
52(4) , 1 989 

approach ut i l ized in s ix  patients with periocu lar neurofibromatosis 
is  presented for achieving these goals .  

EXPERIENCE l N  SCLERAL SUPPORT GRAFTING FOR DEGEN ERATIVE 
MYOPIA" 

BRIAN WARD 
Retinal  Diagnostic Center, Los Gatos, California, USA; 
Department of Ophthalmology, Stanford University Medical Center, 
Stanford, California, USA. 

Degenerative myopia i s  a s ign ificant cause of visual disabi l i ty 
and b l indness. Its i ncidence is the g reatest in some O riental races, 
but it has been ran ked as the seventh leading cause of bl indness 
i n  Caucasian populations .  

Scleral support for the p revention of the extension of a posterior 
staphyloma has been advocated for many years as being helpfu l in  
prevent ing the advancement of myopic macular  degeneration .  The 
proced u re has, however, never enjoyed widespread acceptance. No 
other therapy i s  avai lable for degenerative myopia, and it is clear 
that the eHicacy of seleral support graft ing requ i res eva luation .  

The  criteria fo r  the selection of  candidates for th i s  procedu re 
are reviewed . 

A modif ied techn ique of scleral support graft ing by donor sclera, 
is  briefly described. 

Twenty cases of degenerative myopia, with scleral support to 
their posterior staphylomata, are eva luated in terms of their  reaction 
to the su rgical treatment, and a fol low·up of the results in terms 
of visual acuities and u ltrasonographic evidence of stabi l i zation of 
axial lenght. Data i s  presented on axial length stabi l ization in a series 
of eighty cases in  which scle ral support procedures were performed. 

lhe evidence suggests a usefu l stabi l ization of axial lengths and 
visual acuities with sclera l  support g rafting .  Few significant compli. 
cations have been noted. 

THE NEW ORLEANS MARDI G RAS OCULAR INJURY S URVEY 

ALAN J. F I N K  
Tulane Univers i ty Medical Center, New Orleans, Louis iana, USA. 

New Orleans is  world renown for its spectacu lar yearly celebra· 
tion of Mardi G ras. I t  i s  a well known and longstanding tradition 
in  New O rleans to th row various tr inkets to the crowds from the 
parade floats. What was not previously known , however,  is that each 
year eye inju ries of varying types and severity are an inevitable and 
d i rect result  of the Mardi G ras parades. 

A su rvey was conducted over a two year pt;riod to determine 
the i ncidence and type of eye inju ries resu lt ing fram objects thrown 
from the Mardi G ras parade floats. This su rvey revealed that "throws" 
from parade floats have resulted i n  a substantial number of superficial 
and penetrat ing ocular inju ries. Most of the inju ries were of moderate 
severity (eg. corneal abrasions,  lacerations ar i rit is ) .  However, in ju ries 
ranged trom mild ocu lar contusions to severe vision th reaten ing hy. 
phemas, open globes and retinal  detach ments. Deta i l s  about the 
objects caus ing traurna as well as risk factors relati ng to in jury were 
recorded.  

Si nce Mardi  G ras assumes a prominent ro le in  B razi l ian cultu re, 
the resu l ts of the New Orleans study may have particu lar relevance 
to those participating i n  this country's yearly Carn ival festivit ies .  

CRYOTHERAPY TREATMENT OF TRICHIASIS l N  TRACHOMA 

e.  D. R ICE & R.  e. KERSTEN 
University of Arkansas for Medical Sciences, Uttle Rock , Arkansas, 
USA. 

We treated trichiasis secondary to trachoma i n  1 37 eyel ids from 
64 patients i n  Saudi Arabia. We used a h igh-flow nitrous oxide cryothe. 
rapy system to treat the l id margin for a 45 second freeze-thaw-freeze 
cyele. The success rate of treated eyel ids was 56% after one treatment 
and 90% after a second treatment. Hypopigmentation  of the highly 
pigmented eyelids of the Saudi population was our most s igni ficant 
compl ication (8% of treated l ids) . Because cryotherapy is portable, 
cost effective, and can be administered by para medical personnel ,  
it i s  ideal  for u se i n  regions where trachoma i s  endemic. 

VARIATIONS lN  TH E CLlN ICAL FEATURES OF 
VOGT-KOYANAGI-HARADA SYNDROME 

JOSÉ BENIZ ;  JOHN S .  LEAN ; RONALD E .  SMITH;  NARSING A. RAO 
Doheny Eve In stitute , Department of Ophthalmology, University of 
Southern California School of Medicine ,  Los Angeles, Cal ifornia,  USA, 

We reviewed 36 cases of Vogt-I<ayanagi-Harada (VKH) syndrome. 
Ocular featu res such as panuveitis, serous retinal detachment, optic 
neurit is and good response to cortico·steroid treatment were fou nd 
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in most patients. lwenty-seven (75.0%) had neurologic manifestations 
and only 4 (1 1 . 1 %) developed dermarologieal problems. Specilically, 
headaehes were present i n  22 (61 . 1 %) ,  t inn itus i n  5 ( 13 .9%) ,  hearing 
loss i n  4 (1 1 . 1 %) ,  viti l igo and/or alopeeia in  2 (5.6%) and pol iosis 
in  1 (2 .8%) .  Extra-ocular s igns and symptoms may not be prominent 
in  VKH patients who present f i rst to the ophthalmologist. Th is  d iag
nosis must therefore be considered in cases with incomplete systemic 
c l in ical f indings.  

RACIAL VARIATION OF OPTlC DISC SIZE 

R. S. HAYMOND & A. M .  MANSOUR 
Department of Ophthalmology, lhe  U niversity of Texas Medical 
Branch, Galveston ,  Texas, USA. 

ln  a p rospective study, the optic d isc was analyzed in  1 20 un iver
sity students without ocular disease . The d isc area ( measu red accor
ding to littman - Kl i n .  Monatsbl . Augenhei lkd.  1 80 : 286, 1 982) was 
s ignificantly smal ler in wh ites (mean area 2 .71 mm2 , s.d . .  53) and 
h ispanics (mean area 2.67 mm1,  s.d . .  37) as compared to blacks ( mean 
area 3 .36 mm1 ,  s.d . .  61 ) ,  orientais (mean area 3 .22 mm1, s.d . .  57), 
and lnd ians (mean area 3 . 1 2  mm2 , s.d . .  69) , The i mplications of the 
study are: 1) A larger cu p/d i sc ratio i n  blacks versus whites (Ophthal
mology 92 : 873, 1985 ) relleets the presenee 01 a larger d ise area. 
2) Disorders associated with smal l  d iscs such as anterior ischemic 
neu ropathy and optic nerve drusen (Am. J .  Ophthalmol .  1 06 :  587, 
1988) are l ikely to involve predom inantly whites and hispanics. 

CATARACT EXTRACTlON lN  EYES WITH FU NCTIONING FILTERING 
BLEBS 

M. ALBUQUERQUE;  J .  V .  THOMAS; R.  J. S IMMONS 
New England Claucoma Research Fou ndation ,  Boston ,  MA, USA.  

l n  eyes wi th  cataracts and function ing fi lter ing blebs, the cataract 
may be extracted through one of three sites : ( 1 )  an incis ion through 
the bleb at the l i mbus, (2) an incision anterior to the bleb i n  clear 
cornea or (3) an incision at the l imbus with its mid-point approximately 
1800 trom the site of the filte ring b leb,  i . e .  "from below". lhe advan
tages and disadvantages of each approach are discussed. Our prefer
red technique is extracapsular cataract extraction from below with 
posterior chamber intraocular lens implantat ion.  Data perta in ing to 
glaucoma control after cataract extraction f rom below in  45 eyes with 
an average fol low up of two years are discussed . 

SE + 5 FOR SECONOARY INTRAOCU LAR LENS IMPLANT POWER 
CALCU LA TlON 

L. W. LU 
E lk  County Eye Cl in ic ,  St. Marys, Pennsylvania, USA. 

lhe technological advance in implant su rgery du ring the last de
cade, has resulted in  the routi ne lens implantation during cataract 
su rgery un less contraindicated . But, there is an important n u m ber  
of patients who underwent the  trad itional cataract su rgery without 
an implant, many of them intolerant to contact lenses, who have 
to wear the conventional aphakic spectacles with it's restrict ions .  
Moreover, if the patient is a monocular aphake and unable to wear 
contact lenses, he will be confined to monocular vision and l im ited 
stereoscopic vision o  I t  is in these patient that a secondary i ntraocular 
lens i mplant is given prime consideration if no contra-ind ication is  
fou nd.  

Su rgical tech niques of implantation and astigmatism correction ,  
implant  select ion,  compl ications and v isua l  acu ity resu lts, have a l i  
been described , but we a l i  have found in  our practice that although 
the patient is able to improve functional visual acuity, spectacle cor
rection i n  a large percentage of them wi l l  be requi red to ach ieve 
the overall "90% of 20120-20/40" results. 

If ou r cases are reviewed , we wi l l  f ind that although astigmatism 
is one of the main causes of the need for glasses for d i stance afte r 
secondary 10l l ,  over and undercorrection is another important cause 
if we follow the conventional formu las for power calculation .  

I am presenting another method of power calculation for secon
dary IOL l .  

It can be used a s  method to  refine the  IOl power calculation 
for secondary i mplantation after u ltrason ic axial length measurement 
and computerized power calculation o r  as a s ingle guide for secondary 
IOl l  power calcu lation when the use of an A-scan is not avai lable. 

DlODE LASER PHOTOCOAGULATION OF RABBIT ANO HUMAN 
CHORIORETINA 

R. BRANCATO; G .  LEON I ;  G .  TRABUCCHI  
Department o f  Ophthalmology - U niversity of Milano - Scientific 
Institute H .  S .  RaHaele - Milano, l Ialy 

1 1 6 

ln recent years, advances in the technology of semiconductor 
crysta ls  have led to great developments i n  the field of m in iatu rized 
high-power diode lasers em itt ing in the far-red/near infrared spectral 
range. lhese are suitable for i ntroduction in routine ophthalmological 
application thanks to a number of characteristics such as standard 
voltage requ i rement, the need for a s imple air-cool ing system,  and 
extremely compact size. By means of a 200 mW-diode laser (81 1 nm)  
and  a commercially available Argon laser we performed photocoagu
lations with comparable i rrad iance values ( 120 Wcm2 ) i n  some rabbit 
eyes. lhe bu rns achieved were ophthalmoscopically s imi lar to those 
therapeutical ly produced in  humans.  Twenty-four hou rs after t reat
ment, the photocoagulations were studied by l ight and electron mi
croscopy. Whi le Argon i rrad iation resulted in damage to both the 
inner and outer retinal layers, d iode laser radiation prod uced damage 
to the outer retina and choroid. Pu rsuant to the success of the experi
ments carried out ot rabbits, we performed with a 500 mW diode 
laser transpu pil lary chorioretinal photocoagu lations on a human eye 
due for enucleation .  lhe lesions selected fo r h istology were ophthal
moscopically similar to those produced by traditional ion lasers. Pecu
l iarities of the lesions obtained in rabbit and human eyes a re d iscussed 
with refe rence to the potential use of diode lasers in the treatment 
of retinal and subretinal pathologies . 

PA NIRIOEAL PHOTOCOAGU LATION FOR NEOVASCULAR 
GLAUCOMA 

R. PEREZ; C. HENN,  H. QU INONES ;  W. TOWNSEND 
Ophthalmology Oepartment, U .P . R . ,  Sehool of Medicine ,  San  Juan, 
Puerto Rico. 

Panirideal photocoagu lation i n  eyes with neovascular glaucoma 
causes regression of the fib rovascular membrane cover ing the ante
rior chamber angle and ir is su rface with in  two weeks.  Patients with 
a diagnosis of Neovascular Glaucoma a visu.'il acu ity of count finger 
or less, clear to moderately edematous cornea and opaque media 
hindering pan retinal photocoagulation, are photographed and trea
ted . Apply a double row of 1 00-200 micron diameter burns 1 -2 mm.  
trom the ir is root and immediately around the pupi l lary marg in  for 
3600 with the green argon laser. Avoid d i rect ablation of vessels ar 
the angle. Space burns 1 /3 burn d iameter trom each other. Obtain 
an end-point ,  l i ght-tan burn modifying the exposu re t ime (more ar 
less 0 . 1  second) and o r  power (more or  less O.2 watts) .  l n  the remain ing 
anterior ir is  surface , space the burns 1 -2 burn diameter from each 
other. Continue treatment unt i l  anterior chamber fiare obscures laser 
beam or a l i  t reatable areas a re photocoagu lated.  Discharge patient 
under t reatment with topical anti i nflammatory drop fou r t imes each 
day ,  in addition to any actual medications. ln two weeks ,  take fo l low
up photographs and treat areas ; newly exposed by new vessel regres
sion ; decreased corneal edema or blood reabsorption . Of 7 patients 
treated 6 showed regression of new vessels and al leviation of pain 
with two weeks .  One was lost· to follow up .  I ntraocu lar p ressu re 
decreases, in eyes with anterior synechia involvin g  1 /3 or less ot 
the anterior chamber angle in others, it remains unchanged . Visual 
acuity remains stable. Ali patients report a decrease in pain and d iscom
fort . Smal l  black dots in  the i r is  su rface show where burn power 
ar  du ration went beyond the desirable end point. lhe data ind icates 
that pan i r idial photocoagu lation is useful in patients with neovascu lar 
glaucoma; not amenable to panretinal photocoagulation ;  as an ad
junct to pan reti nal photocoagulation in  early neovascu lar glaucoma 
and to free the su rgical field of neovascular glaucoma eyes from 
unwanted easy to bleed vessels before other su rgery .  ln our expe
rience, eyes with persistent corneal edema secondary to very h igh 
int raocular pressure, need fi ltering su rgery to stay white and painless 
in  addition to the pan retinal photocoagu lation .  

MA NAGEMENT OF UNRESPONSIVE CONGENITAL G LA UCOMA 
PATl ENTS 

MICHELLE  MUNOZ' ; KAR IM TOMEY, CARLO TRAVERSO;  SUSAN 
SENFT;  SUSAN OAY 
1 King Khaled Eye Speeialist Hospital , Riyadh,  j(jngdom 01 Saudi 

Arabia 

Not rarely, congenital glaucoma patients fai l  to respond to con
ventional modes of treatment such as gon iotomies and trabeculo
tom ies. We will discuss our experience with 49 such cases that requi 
red Molteno valve implants. Even though some complications were 
qu ite common such as prolonged hypotony and choroidal detach
ments we had a high success rate in achieving adequate control of 
the intraocular pressu re in these cases. We are us ing a tou rniquet 
sutu re to prevent prolonged hypotony and flat chamber leading to 
choroidal effus ions.  
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SQU I N T  OPERATIONS AFTER PRIMARILY PERFORMED TOTAL OR 
PARTIAL TENOTOMIES YEARS BEFORE 

W. AUST 
Eye C l i n ic af the Kasse l ,  Teaching H ospital, Kassel ,  Mõnchebergstr . ,  
W.  Germany 

Even i n  patients with consecutive strabism who had had a partial 
ar total tenotomy 1 0  to 56 years before it is  worth to operate again .  
l n  73% af our  cases the ang le  af squ in t  was  reduced to between 
-5" and + 5" postoperative ly, i n  66% the ad - respectively abduction 
became better or were normalized . The convergence was improved 
in  20% .  ln 29% s imu ltaneous vis ion on normal or  abnormal basis 
was ach ieved. 

CIRCUMSCRIBED HEMANG IOMA OF THE C HOROIO 

R. ANAND 

�����'����:r�i���i����n�� ,l{�i:::,
st7.s��:exas Southwestern 

C i rcumscribed hemangiomas af the choroid (CHC) are u ncom
mon i ntraocular turnors which are frequently m isdiagnosed . The spec
trum af presentation ranges from chronic macular edema and local i 
zed ret inal detachment to total 1055 of vision and rubeotic glaucoma. 
The tumors are un i lateral and 90% are located wnnin two disc d iame
ters of the foveola ; only the very large tumors extend anterior to 
the equator. l n  a review of 71 cases of CHC, 64 (90%) were fo i lowed 
up over a mean period of 45 .5  months. Forty-two of the 64 pat ients 
had su rface photocoagu lation in one ar more sessions. Though laser 
treatment was successfu l in  resolut ion of subretinal fluid, the f inal 
visual acuity was less than 6/1 5 i n  72% of the cases. The cl i n ical featu res 
and future management approaches are d i scussed. 

VISUAL FIELD LOSS AFTER PAN R ETINAL PHOTOCOAGULATION: A 
COMPARISON OF ARGON BLUE-GREEN, ARGO N GREEN, ANO 
KRYPTON LASERS 

G. ) .  M I NCEY 
Carol ina Eye Associates, Southem Pines, NC U .S .A .  

Subjective visual f ie ld  loss  i s  experienced by patients who under
go panretinal photocoagulation for p rol i fe rative d iabetic retinopathy 
and appears to be p roportionate to the extent of the treatment, howe
ver the field loss is  easy to demonstrate. The Diabetic Retinopathy 
Study found no difference in  visual f ields i n  Argon-treated eyes versus 
non-treated eyes us ing the Goldmann Per imeter and a V-4 test object. 
Computerized stat ic  per imetry however, is able to demonstrate and 
quantify field loss. The Argon b lue-green ,  the Argon g reen, and Kryp
ton red laser because of their  d ifferent wave lenghts have d ifferent 
areas of maximal absorption in  reti nal tissues and have been demons
trated to cause d ifferent lesions hystologically in the reti na .  The Kryp
ton laser causes a more i ntense bum in the choroid and outer ret i nal 
layers, poss ib ly spar ing the inner  ret inal layer which may affect the 
amount of visual field loss after panretinal photocoagulat io n .  The 
goal of this study i s  to compare quantitatively using computerized 
static perimetry visual field loss before and after treatment with th ree 
laser modal i t ies :  the Krypton laser, Argon b lue-green laser, and Argon 
green laser. Su bjects u nderwent preoperative visual  f ie ld testing 
us ing computerized stat ic per imetry, were randomized to treatment 
with one of the th ree laser modalities and visual f ields repeated th ree 
months after pan retinal  photocoagu lation .  Computer analys is  of the 
static perimetry compared the visual field l oss before and after treat
ment with each laser modality. To date tive eyes in each laser group ����1 f�kfl

l���d
a��a�;�h!' ;hhr��e 

l
i!s�� �f�d�i�fees 

i:.�h:
n 
q�:

e
n���

a
bl

i
� 

subm itted to u npaíred T-Test. (P g reater than .05 ) .  

IMPORTANCE OF ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE l N  DlABETIC 
RETINOPATHY 

C. L .  TREMPE;  C. W. ARZABE ;  F .  P .  NASRALLAH ; A.  E .  )ALKH ; ) .  
W .  McMEEL ;  ) .  M .  CELORIO;  C .  L .  SCHEPENS 
Eye Research I nstitute of Ret ina Foundation and Ret ina Associates, 
Boston ,  Massachu setts, U .S .A. 

We determined the erythrocyte sedimentation rate (ESR) in  27 
consecu tive patients with a deteriorat ing cou rse of diabetic reti no
pathy despite treatment. The patients were followed fo r a mean of 
58 months (1 -220 months ) ;  the mean duration of diabetes was 13 . 4  
years (1 -37 years) .  A l i  patients were considered well-control led by 
their  d iabetic treatment when the ESR and other tests were evaluated . 
The ESR values were 32-147 mm/hr. 

For comparison, we evaluated the ESR in  20 other consecutive 
patients who were followed for a mean of 51 months (1 -1 47 months ) ;  
the  mean  duration of diabetes was 1 5.2 years (7-32 years) .  Al i  were 
considered to have a stable cou rse of the i r  d i sease with good visual 
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acu ity and well-controlled diabetic ret inopatny. The ESR values were 
0-30 mm/h,. 

ln addit ion to the marked d ifference i n  ESR values between the 
groups ,  we also noted that the p rogression t rom nonprol ife rative 
to prol iferative diabetic retinopathy was more com mon in the fi rst 
group. ln add ition , this group needed more lase r t reatment than 
the second group. 

Our observations do not prove conclusively that a h igh ESR causes 
p rogression of the retinopathy, nor does it explain the signif icance 
of a high ESR i n  diabetic patients who have a deteriorat ing cou rse 
of their d iabetic retinopathy. We bel ieve that our observation clearly 
indicates the need for further research in  such patients. 

I t  i s  Dur impress ion at the present t ime that a h igh ESR i n  a 
patient with d iabetic retinopathy is i ndicative of a less favorable outco
me, and a cause for this elevation should be sought. 

POSTERIOR CHAMBER INTRAOCU LAR LENS SUSPENSION OURING 
COMBINED PENETRATI NG KERATOPLASTY WITH INTRAOCULAR 
LENS EXCHANGE 

) .  W. COWDEN 
Kresge Eye I n stitute, Detroit, Mi . ,  U .S .A. 

Fifty-seven patients with pseudophakic bullous keratopathy have 
undergone a combined penetrating  keratoplasty with removal of e i 
ther an i r is  supported or  anterior chamber intraocu lar lens ,  anter ior  
vitrectomy, and implantat ion of  a poste rior chambe r  IOl  us ing a 
new technique to suspend the tens by sutur ing the haptics i nto the 
ci l iary sulcus. One year post opera tive follow up results compari ng 
the p re-op laser i nterferometry with the best corrected visual  acu ity 
showed a good correction in 67% (30) of the cases. Compl ications 
encou ntered were increased intraocu lar pressure, post-op ir it is ,  and 
ti lted lenses. There were no lens dis locations .  Ind ications for this 
p rocedu re du r ing ke ratoplasty are glaucoma, and/or prior anterior 
chamber IOl especia l ly i f  d is located , in the absence of an intact 
poste rior capsu le .  

EFFECT OF TOPICALL Y ADMINISTERED EPIDERMAL FACTOR ON 
CORN EAL WOU N O  STRENGTH 

SERG I O  MORELLO ; AlLAN KUPFERMAN ; HOWARD M.  LE I BOWITZ 

Departments of Ophthalmology and Pharmacology, Boston 
University School of Medic ine,  U . S .A .  

We studied the abi l ity of  topica l ly admin i stered epidermal growth 
facto r (EGF>  to enhance heal i ng  of a fu l l  th ickness wound of the 
rabbit co rnea. A 9 mm perforat ing corneal wound was made and 
closed with fou r  i nterrupted 10-0 nylon sutures .  The eyes were t reated 
with vary ing concentrations of ECF in phosphate buffered sal ine ,  
inst i l led topically once,  twice, or fou r t imes daily. 

l n  in it ial experiments, sutures were removed six days postope
ratively and the ante rior chamber was cannu lated . I ntraocu lar p res
sure was increased at a standard rate and the p ressu re levei at which 
the wou nd bu rst was measured . We cou ld  demon strate no effect 
of EGF on corneal wound strength . ln contrast, n ine days postope
rat ively the EGF treated wou nds were s ignificantly stronger (p < 0.001 ) 
than control wounds treated with phosphate buffered sa l ine .  An EGF 
concentration of 10 "g/m l produced maximal enhancement of wO'Jnd 
strength .  I n st i l lation of this compound twice dai ly resulted in a stron
ger wound (p < 0.02) than adm in i stration ance a day. 

"EFFECTIVEN ESS OF CURRENT BIFOCAL CONTACT LENSES" 

WOODFORD S .  VAN METER 
Departament of Ophthalmology University of Kentucky, lexington ,  
Kentucky, USA. 

The Alges 50ft bifocal lens, the Annular Concave bifocal lens 
and the Tangent Streak bifocal lens were each fit i n  a popu lation 
af presbyopic patients. Eye exams at O, 3 .  6 ,  and 1 2  months to deter
mine subjectively and objectively how effectively the lenses corrected 
presbyopit symptoms included subjective comfort, visual acuity, con
trast sensit ivity, and sl it  lamp examination .  Not a l i  pat ients in  the 
study had worn contact lenses p reviously. 

1 6  of 1 4  Annu lar Concave wearers, 24 of 26 Alges wearers, and 
29 of 31 Tangent Streak wearers WQre the lenses comfortably after 
1 2  months. 4 of 8 fai l u res  in  the Annu ler  Concave lens were switched 
to another lens with good success. Most patients read 20/25 and 
J1 with contrast sensitivity i n  advantages and disadvantages of each 
lens and suggestions for optim u m  patient selection for these lenses. 

1 1 7  



AIR INJECTION PNEUMAnC RETI NOPEXY 

M. M .  CARIM 
Associated I nstitution s :  lhe Reading Hospital and Medical Center, 
West Reading ,  Pennsylvania ,  U . S . A . ;  Scheie Eye I n stitute, U n iversity 
Df PA, Phi ladelphia, Pennsylvan ia ,  U .-5 .A.  

Resu lts are presented on twenty-th ree consecutive ret inal  detach
ments repai red by in jection af f i ltered air without the use Df f luaro
carbons. Cryotherapy was u sed to ach ieve the choreoretinal adhe
sion . lhe patient population was compri sed of phakic, aphakic, and 
pseudophakic patients with either single or mu lt iple reti nal breaks. 
lhe reti nal breaks were located in  the super ior eight clock hours 
af the fundus in a l i  patients ex ce pt one.  lhe re-attachment rate with 
the combined phakic and aphakic group, was seventy-eight percent, 
which is similar to the success rates reported using f luoracarbans. 
Ai r i njection pneu matic retinopexy may be a usefu l tech n ique in 
selected cases of retinal detachments. The use of fi ltered a i r  avoids 
the med ico·legal problems of using non·FDA approved f luorocar· 
bons. l n  developing countries where s i l icone explants and f luoro· 
carbons are either scarce or u navai lable,  a i r  pneumatica reti nopexy 
appears to be a promis ing techn ique .  

HYPERTH ERMIC TREATMENT OF INTRAOCU LAR TUMORS 

PAUL  T .  F INGER ;  SAMUEL  PACKER; ROBERT W. PAGL lONE ;  JOSEPH 
F. GATZ ; TONY K. HO;  JAY L .  BOSWORTH 
Department of Su rgery, Division of Ophthalmoogy, North Sho re 
Un ive rsity Hospital , Manhasset, New York - A teach ing affi l iate of 
Cornel l  Un iversity Medical College, New York City ,  USA. 

S ince October of 1 985 , we have heat·treated 1 9  patients with 
intraocu lar tumors. E ighteen choroidal melanomas were treated with 
a combination of 1 · 125 plaque rad iation with mic rowave plaque hea· 
ting. l n  addition ,  one patient with a leak ing choroidal hemangioma 
was given microwave thermotherapy alone to resolve su bret inal  f lu id 
extending into the fovea. 

Obervations on the 18  choroidal melanoma patients include rapid 
reductions in  tumor height, resolut ion of subretinal fluid in two cases, 
and at least partial reso l ution of al i  pre.exist ing vitreous hemorrhages. 
Our  fi rst patient was given com bi ned therapy after fai l i ng  to respond 
to 1 · 125 rad iation atone. His tumor in it ial ly responded but grew, and 
his eye was removed . Encou raged by our early resu lts, 13 patients 
have been given u p  to 40% less than our  standard 1 ·1 25 rad iation 
dose, in an effort to reduce the incidence of radiation compl ications.  
One pat ient has died of a myocard ial infarction,  and none have deve· 
loped metastatic d isease . 

S ince hyperthermia is known to make rad iation more effective, 
we have reduced the amount of 1 · 125 rad iat ion,  and expect decreased 
ocu lar morbidity. Of the first 15 patients with an ' average fol low u p  
o f  14 .6  months,  5 have h a d  improved acu ity of g reater than 2 l i nes 
with 2 having had dec reased acuity due to cataract (1 ) ,  and rad iation 
macu lopathy ( 1 ) .  The 8 others were with in  1 l i ne  of their or ig inal  
pre·op visual acu i ty. lastly, it wi l l  be difficu l t  to determine whether 
more efficient local tumor destruction wi l l  reduce the incidence of 
patient mortal ity. 

SUCCESS l N  BI FOCAL CONTACT LENS FITTI NG 

W. L .  PHELPS & C.  LOPEZ 
Eye Associates, Dal las ,  Texas, USA 

The u se of contact lenses has been a growth industry for a number  
of years. There appears to be a level ing off  of contact lens use  among 
the younger age group .  This leaves the presbyopic group as the largest 
untapped market avai lable for contact lenses. A number of contact 
lens compan ies have been designing and testing numerous new bifo· 
cal contact lenses in both hard and 50ft designs.  Early presbyopes 
have been the most successfu l  i n  that a number of these lenses have 
relatively low adds of + 1 .50 or  less .  Th is is especially true among 
the 50ft lenses. 

The hard type lenses are more diff icult to manufactu re and requ i .  
re  pr i sms or tru ncations for  stabi l ity and center ing.  They are usua l ly 
thicker and heavier than normal s ingle vision lenses. The transition 
for distance to near is diff icu lt  i n  many of these lenses due to fitting 
problems.  Read ing  adds i n  add it ion to the bifocal i n  the contact 
may be necessary for long term reading of small pr int .  Newer gas 
permetlhle materiais offer sorne promise i n  reducing the th ickness 
and weíght of the hard type bitoLai lens.  Newer manufactu r ing p ro· 
cesses have also i ncreased the success of this type of new lens .  

l n  our  experience, a high degree of motivation has been neces· 
sary for success with any type af bifocal lens. Our greatest success 
sti l l l ies  with mono·vision fitt ing .  ln other words, one eye for d istance 
and the other eye for near. We over plus the non· dominant eye 
for read in� purposes and keep the dominant eye for d i stance vis iono  
Th is  type of correction makes it easier to add power to r both distance 
or near. We have found .  however, that it becomes more d ifficult  
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for the patient to adju st to the induced an i sometropia as- the reading 
add is increased with i ncreasing presbyopia. 

We sUl present our  success i n  fitti ng d ifferent types of bifocal 
lenses of both hard and 50ft variety compared with our success with 
mono-fixatio" fitt ing.  We sti l l  feel that bifocal contact lens success 
is improving and that newer types of lenses will become avai lable 
i n  the next few years. We encou rage al i  f itters who ut i l ize bifocal 
contact lenses to cont inue with their  efforts as this is a most fascinating 
and rewarding area af pract ice. 

IODINE-1 25 EPISCLERAL PLAQU E  THERAPY 

G. E .  SANBORN 
University of Texas Southwestern Medical Center at Dal las, Dallas, 
Texas US". 

Brachytherapy ut i l iz ing an lodi ne·125 radioactive epischeral pia· 
que has proven u sefu l ove r the last seven yea rs i n  two ocu lar condi· 
t ions, mal ignant choroidal melanoma and reti noblastoma. The proce· 
d u re is u sual ly done on an outpatient basis ,  but it does requ i re the 
collaboration of a sk i l led rad iotherapist. This presentation wi l l  de· 
monstrate the techn ique Df plaque appl ication and also show a few 
examples of its resu lts. 

COMPARATIVE H ISTOPATHOLOGICAL STUDY OF THE CORNEAL 
EN DOTH ELlUM AFTER LASER EXCISIONS. 

E .  BARRAQUER,  P. BOS IO ,  H .  SH IMADA; J .  -M. PAREL 
Bascom Pal mer Eye I n stitute, U n ivers i ty of M iami School of Medicine, 
Miami, florida, USA 

We performed 85·90% corneal excis ions in 20 adu l t  New Zealand 
white rabbits to compare endothel ia l  damage after hydrogen f luo ride 
laser (Hf ) ,  argon f luoride excimer lase r' (Arf) and diamond knife (DK) 
cuts. Al i  an immals were sacrificed im medi'ataly after the procedu re, 
and the enucleated eyes f ixed i n  gl utaraldehyde for h i stopathological 
studies .  

L ight m icroscopic examination of the corneal  buttons showed 
normal endothel ial  mosaic in  the area d i rectly below the apex of 
the excis ion,  with endothelial cel l loss in the adjacent areas (1 00-200 
u l . 

Transm ission electron microscopy d isclosed g reate r intercel l u lar 
spacing, and intracell u lar  damage . These changes were more marked 
in  the area of the excision and progressively decreased toward the 
peripheral cornea. 

Scann ing electron m icroscopy confi rmed these f indings and sho· 
wed sign ificant intrace l lu lar edema of the endothe l ium i n  the areas 
adjacent to the excision . 

There we're no sign ificant d i fferences in the endothelial damage 
result ing trom these three cutt ing methods. Thus ,  there appears to 
be no greater endothel ia l  toxicity associated with HF and ArF laser 
excis ions compared to conventional incis ions.  

U N USUAL F INDlNGS l N  I NTRACRANIAL MENINGIOMA 

A. SHAPIRO 
Hahnemann Universitv, Phi ladelphia,  USA 

The patient was a 23 year old white male who p resented to us 
with a chief compla int of spots in front of h is  left  eye.  I n i tial ly h is  
best corrected vision was 20/25 in  h is  r ight eye and 20120 in  h is  leh 
eye . He had fu l l  extraacu lar muscle function .  Exophtha lmometry sho
wed a protrusion af 1 mm in the left eye. I ntraocu lar pressure, anterior 
segment biomicroscopy, and pupi l lary reaction were normal in both 
eyes .  Posterior pole examination of the right eye showed a normal 
ret ina and a normal d i sc. There was a small hemorrhage in  the left 
eye on the i nferior nasal d i sc border. 

At a two day follow up examination both d iscs had a 1 diopteJ 
elevatian on the nasal half. Visual f ields performed at that t ime sho· 
wed a mild enlargement of the hlind spot. Fou r days afte r the in itial 
examination both d iscs were b lu rred o n  the nasal s ide with small 
hemorrhages at the disc borders. B Scan u ltrasound showed a double 
density of the optic nerves with mi ld elevation of the optic ne rve 
heads. CT scan revealed a large tumor with sh ifti ng  of the brain 
and the ventricles to the left. 

A neurologic examination performed 7 days after the in it ial exami· 
nation revealed an a lert and or iented patient, intact cranial nerves 
and good motar strenght in ali extremit ies .  Sensory ,  cerebellar and 
gait testing were with i n  normal l im i ts .  Deep tendon reflexes were 
al i  normal .  At that t ime,  after question ing ,  the patient mentioned 
that for lhe laSl month he had experieneed a mi ld fronlal headaehe. 

Three weeks after the i n it ia l  exam ination , under general anesthe· 
sia, the patient underwent a right frontal-pterional cran iotomy and 
total excis ion of a sphenoid wing middle fossa lesion .  A h i stopatho· 
logical study of the lesion revealeda meningothel ia l  meningioma. 
The post operative cou rse was uneventfu l .  
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The unusual presentation of th i s  sphenoid wing menig ioma i s  
that  i t  d id not cause  any symptoms unt i l  i t  reached a l a rge  s ize,  
and even then the init ial  symptoms were not typical for a brain tumor. 

I N DOMETHAClN EYE DROPS FOR lHE lREAlMENl OF CHRONIC 
CYSlOID MACULAR EDEMA 

M. O. YOSHIZUMI  & M. PETERSON 
J u les Stein Eye I n stitute Un iversity of Californ ia ,  Los Angeles, 
California, U SA 

We treated 30 patients with c l in ical ly significant Cystoid Macular 
Edema (CME ) ,  p resent greater than 6 months, with topical I ndome
thac in .  Twenty-five patients demonstrated visual acuity improvement 
of greater than 3 l ines ,  with reso lu t ion of CME. S i xteen of those 
patients demonstrated an on/ott phenomenon : retu rn of CME with 
cessation of I ndomethacin ,  documented by angiography and decl ine 
of v isua l  acu ity. Because of this well-documented on/off phenome
non,  we feel there i s  a definite i ndication for topical I ndomethacin 
in  the treatment of CME. There i s  no paper i n  Ophthalmic l iteratu re, 
besides this study, addressing the use of topical indomethacin fo r 
chronic CME.  

lHE EFFECl OF PILOCARPINE ON HUMPH REY VISUAL FI ELDS 

EL lZABElH D. SHARPE & FUL lON J .  GASPER 
Department of Ophthalmology Medical Un iverslty of South Carol ina, 
Charleston ,  South California ,  U SA 

lwenty-eight normal vol unteers underwent visual f ield examina
tions to determine i f  pupil constriction i m pa i red the rel iab i l ity of 
Humphrey visual field test ing.  Visual f ie lds were first periormed with 
both the Haag-Strait Goldman and the Humphrey 640 Fiedl Analyser. 
Pi locarpine 2% was then admin i stered until the pup i l  d iarnete r was 
2 mm ar  less. Any indu ced myopia was corrected . The calcu lated 
area of Goldman visual fields showed a 34% constri ction (p  . .  001 ) .  
T h e  n u mber o f  m i ssed points o n  t h e  Humphrey visual  f ields d id 
not increase signi ficantly with pupi l la rv constrict ion. Thus,  i t  appears 
to be an u nnecessary step to d i late patients for Humpherey visual 
f ield testi ng .  

AUlOMATED ANG IOG RAPHY l N  lHE DIAGNOSIS A N D  lREAlMENl 
OF RETINAL DlSEASE 

L .  VASQUEZ;  R .  PEREZ ; B. DE  MENDONÇA; L. ALDEBOL 
Instituto Oftalmológico Dei Car ibe,  Mayagüez,  Puerto Rico -
Universidad de P .R .  

automated angiography is one of  the  recent techn ical i nnovations 
in  the d iagnosis and treatment of retinal d i sease. Th is  new equipment 
with its vide o-cam era and computer image enhancement seems to 
be as useful l  as trad it ional 35 mm black and wh ite photography and 
less t ime consuming.  The ophtalmic imaging system we employ, con
sist of: Retina l  fundus camera, video-camera ,  video recorder, optical 
d isk d rive, mouse, video-copy processar, key pan and two T .V .  moni
tors ; one d isplays menu select ion and the other angiography images. 
Computer i mage enhancement funct ions inc lude among others : 
zoom posi tive and negative i mages, region of interest, contrast enhan
cement, image sharpen ing and enhanced image sharpening .  Red free 
video sti l l s  are taken of both retinas and 1 2  seconds after antecubital 
i njection of five cc of 10% f luorescein recording begins .  Video photo
graphs of both eye are taken for the next 19 secands and a 5 minutes 
late. C l in ical ly s ignicant diabetic macu lar edema's m icroaneurysm, 
leakage sites, and areas of n on-perfusion were easi ly identif ied and 
treated with laser as wel l  as the new vessels i n  the disk, new vessels 
e lsewhere and vitreous hemorrhage of prol ife rative d iabetic retino

pathy. B ranch Vein Oclussion's ischemic and leaking areas were also 
easily located and ablated . Telangiectatic vessels with adjacent capi
l Iary d i latation such as  in Coat's were clearly seen .  Ret inal  capi l lary 
hemangiomas were readily identified, as well as leakage sites in cen
trai serous chorio retinopathy. Lesions less than 500 u trom the fovea 
such as d iabetic microaneurysms, early subretinal neovascular mem
branes and some cases of C.S.e. give a b lu rred image. Severe swe
l l ing ,  leakage and d istortion of normal retinal architecture such as 
in  S . R .N .V .M . ,  some diabetic-hypertensive retinopath ies, C . M . E .  and 
C .R .V .O.  made pinpointing treatable areas d i fficu l t .  Management of 
the above entities with the computer assisted angiogram as compared 
with the tradional one is  usual ly superior. Ease of use, speed in  obtai
ning results and excel lent data storage capacity for a large patient 
population more than compensate for its in itial cost. Angiogram and 
Laser teach ing has been improved with this device. 

XERODERMA PIGMENlOSA: KING KHALED EYE SPECIALlSl HOSPITAL 
EXPERIENCE 

J .  M .  RISCO 
King Khaled Eye Specia l ist Hospital , Saudi Arabia. 
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Xeroderma Pigmentosa is a rare, autosomal recesive d isease in 
which patients develop excessive solar damage at an  early age, indu
d ing pigmentation abnormal i t ies and mal ignancies,  on su n l ight-ex
posed areas. I t  occu rs i n  1 in  250 .000 b i rths of the general popu lation 
and consangu i n ity is  found in many of these patients .  The energy-rich 
UV light produces damage to the DNA normal ly repai red by three 
different mechan isms : 1. exc is ion repai r ;  2. photoreactivation ; 3. 
Post-repai r  appl ication . Xeroderma Pigmentosa is the most notable 
hu man d isease in which steps in  excision repa i r  a re defective. 

lhe lids, conjunct iva and cornea are often severely i nvolved lea
d ing  to b l i ndness i n  many cases . 5-k in  and ocu lar mal ignancies is 
also a trequent feature of the d isease. 

The pu rpose of this work is to present our  experience i n  fou r 
cases with Xeroderma Pigmentosa wich p resented with ocular mal ig
nancies (conju ntival and l id squamous cell carci noma> . The c l in ical 
h istory, ocular f indings and treatment are p resented and di scussed. 
The known mechanism of the d isease and a review of the l iteratu re 
wi l l  also be p resented . 

UPDAlE ON lHE NAllONWIDE SlUDY FOR EPIKERAlOPHAKIA 

MARG UERllE B .  McDONALD 
Oepartment of Ophthalmology Lions Eye Research Laborato ries, New 
Orleans, Lousiana, USA. 

The Nationwide Study fo r epikeratophakia ind uded 658 cases 
of adult aphakia ,  41 1 of pediatric aphakia ,  217 of keratoconus ,  487 
of myopia, and 50 of phakic hyperopia .  Preoperative uncorrected 
acu ities of 20/400 or worse improved to 20/200 on average 12  months 
after epideratophak ia for a l i  ind ications ,  except pediatric aphakia 
which improved trom 20/800 to 20/400. Best corrected acu ities 12  
months  afte r epikeratophakia were  with in 1 Snel len l ine of p reope
rative values for ali ind ications .  Average spherical equ iva lents for 
adult aphakia, pediatric aphakia, and phakic hyperopia were within 
1 d iopter of emmetroDia 12  months after epikeratophakia .  Average 
spher ical equ ivalent for ke ratocon u s  was red uced trom - 5 .390 
± 6 .44D to - 1 .750 ± 3.200, and myopia was undercorrected to 
average of - 3 .060 ± 4 .290 12 months  a f te r  ep i keratophak i a .  
Repeated cases incl uded 1 4  fou r  adult aphakia, 1 5  fo r  ped iatnc apha
k ia ,  2 for keratoconus,  1 6  for myopia, and O for phakic hyperopia.  
Removais inc luded 69 fo r adu l t  aphakia ,  42 for pediatric aphakia, 
28 for keratoconus ,  64 for myopia, and 2 fo r phakic hyperopia .  

lHERMAL SC LEROSlOMY AR-INTERNO l N  PA TlENlS WllH APHAKIC 
G LAUCOMA AND CHRONIC I N FLAMMATlON 

JONAlHAN c .  JAVITI; R ICHARD P .  WILSON ; JAY L .  FEDERMAN 
Wilmer Ophthalmological lnstitute, Johns Hopkins U niversity, 
Baltimore, Maryland ,  USA. and Wills Eye Hospital, Department of 
Ophthalmology, Thomas Jefferson U niversity Medical School, 
Phi ladelphia, Pennsylvania ,  USA. 

We report the first resu lts in  h u man patients of thermal scle ros
tomy ab-interno us ing the cont inuous wave Neodyn ium : YAG laser 
focused th rough a sapph i re p robe. Ali five patients in  this series 
had previous fai led filtering su rgery secondary to aphakic glaucoma 
with chronic inflam mation . The su rgical p rocedure i nvolves a 2 mm 
clear corneal inc is ion,  fo l lowing wh ich  the anterior chamber i s  f i l led 
with healon .  The laser probe is passed accross the anterior chamber 
unt i l  it i s  in contact with Schwalbe's l ine. Between 2 and 3 pu lses 
of 800 mJ (2400-3600 mj  of total energyl are req u i red to p roduce 
a fu l l  th ickness fi lter ing cicatr ix .  

The procedu re was in it ial ly successful i n  a l i  patients.  After an 
average follow-up time of 12 months ( range 1 0- 14  months ) ,  three 
Df five patients continue to remain in good pressu re control with 
at most one pressu re lowering medicatton .  The sclerostomy fai led 
in one patient when it was occluded by vitreous.  The second fai l u re 
was atr ibuted to c losure of the f istula in the p resence of chronk 
inf lammat ion .  This  is a promis ing procedu re for estab l i sh ing s u rgical 
fi lt ration ,  especial ly in  the infer ior quad rants, which are diff icult to 
reach via conventional f i l ter ing su rgery. S i nce th is method of f i l tration 
does not involve a conjuntival i nc is ion,  episcleral fibrosis and long 
term bleb fai l u re may be reduced, compared with t raditional f i l tration 
su rgery. 

USE OF llSSUE ADH ESIVE lN CORNEAL PERFORA TlON 

J. M. R I SCO 
Ring Khaled Eye Speclalist Hospita l ,  Saudi Arabia. 

Corneal pe rforations are serious problems that requ i re prompt 
treatment to restare the integrity of the eye. Several standard methods 
Df treatment prior to the use of tissue adhesive include conjunctival 
flaps, patch and penetrating  corneal grafts .  The tissue adhesive in 
these cases can be u sed as a permanent measure in  many cases 
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or as a temporary treatment in p reparation for a more defin itive proce· 
du re .  

Most  cases of corneal perforations seen i n  this hospital a re due  
to  bacterial u lcers, herpes s implex keratitis and corneal melt ing syn· 
drome. Several types Df tissue adhesive have been tr ied. O u r  expe· 
rience i s with n�butyl cyanoacrylate (H i stoacryl�) . Cyanoacrylate adhe· 
sives polymerize i nto a f i rm adhesive bond when coming i n  contact 
with wilter or t issue moisture at roam temperatu re. 

CompJ i cations of th is  techn ique are m i n imal  and the compl i .  
cations are u sual ly due to the d i sease process itself. 

l n  this presentation , the techn ique to t reat corneal perforations 
with t issue adhesives wi l l  be presented in detall and several cases 
will be presented to i l l u strate the techn ique .  

SU RGICAL CORRECTION OF POSTKERATOPLASTY ASTlGMATISM 

J .  M .  R I SCO 
King Khaled Eye Special ist Hospita l .  Saudi Arabia .  

A c lear graft i s  no more considered a success fol lowin g  corneal 
transplantat ion.  Improvements in  microsu rgical techn iques and do· 
nor corneal tissue preservation have led to the high succeds rate 
obtain ing  optically clear grafts. Postoperative ast igmatism remains 
as a problem for a complete visual rehabi l i tation in some patients. 
Several tecn iques have been described to deal with th is  p roblem : 
relax ing i ncis ions with or without compression sutures,  wedge resec· 
tion and trapezoid keratotomy (Ru iz proced u re ) .  Al i  these techn iques 
decrease the amount of astigmatism but appear to be u npred ictable. 
We are presently dealing with these problem uti l izing a sl ight modifi
cat ion of the re lax ing incis ions tecnique original ly described by Trout
man o  Preoperative eva luation include ke ratometry . ,  refractive error, 
photokeratoscopy, u ltrasonic pachymetry. The su rgical tecn ique is  
performed us ing a diamond blade to perform the relaxi ng i ncis ions 
and qual itative keratoscopy to determine the extent of the su rgical 
procedure.  

Ou r  experience with fifteen patients undergoing these techn ique 
wi l l  be presented and the resu lts d iscussed. Preoperative and posto
pera tive photokeratoscopy is  helping us in  u nderstanding the changes 
in  corneal topography after th is  procedu re. 

CHORIOCAPILLARY ABNORMA LlTIES INCLUDING OCC ULT 
CHOROIDAL N EOVASCU LARIZATION lN  A CASE OF REGRESSED 
RETINOBLASTOMA (RETI NOMA) 

CLAU D IO P. J UAREZ; J U L I O  A. URRETS-ZAVALlA;  JORGE L. ROMERO 
Centro de Ojos Romagosa, Córdoba, Argenti na .  

A 23 year old man with h istory of m u lticentric regressed retino
blastoma is presented . At 28 days of l ife he was diagnosed to have 
a retinoblastoma of his right eye occupy ing 90% of the vitreous cavity. 
He underwent enucleation of that eye and presumptive c l in ical d iag· 
nos is was confirmed h i stopathologically. Five months later he was 
found to have "Ieukokoria" in his remain ing left eye, and with the 
diagnosis of ret inoblastoma he underwent rad iotherapy with a total 
of 5 .680 rads .  Atyp ical mu lticentric sem itrans lucent "fish·flesh" ret i nal 
tumors with "cottage·cheese" appearance, one of them orig inat ing 
trom the optic nerve head, have been fol lowed cl i n ically fo r 23 years. 
F luoresce in  angiography revealed a vascu lar network with i n  the tu
mors. Choriocapi l lary abnormalit ies rang ing trom mi ld  retinal pig
ment epithel ial atrophy, choriocapi l lary atrophy and anastomosis bet· 
ween ret inal and choroidal vessels to frank  occu lt choroidal neovascu· 
larization with leakege wi l l  be presented . No evidence of rad iation 
ret inopathy has been noted . Computarized Tomography Scann ing  
of  bra in  and pineal gland is negative for  tumor .  

OBLlQUE A NTERIOR CAPSU LOTOMY: A N EW APPROACH 

L .  VAZQ UES & B. DE M E N DONÇA 
Inst ituto Oftalmológico dei Caribe - U . P. R . ,  Mayagüez, Puerto Rico. 

ln modern extracapsular cataract su rgery the intraocu lar lens po
sit ion and final destination are extremely important to avoid early 
and late com pl icat ions .  Capsülar fixat ion of the implant is the most 
physiologic and offe rs the less complicat ions .  lhe most common 
problem i n  capsu lar bag fixat ion is descentration due to the high 
percentage of the haptic i n  and the other out Df the bago l n  arder 
to achieve saccular fixation i n  ove r 95% of the cases ,  the endocapsular ,  
intercapsular or envelope techn ique has to be u sed.  The d i fferent 
types of capsulotomies wi l l  be discussed making emphasis on the 
Vazques obl ique sl it anterior capsulotomy in which the bag fixation 
of the intraocu lar lens is made very easy. The techn ique will be de· 
monstrated and expla ined. 
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FORNIX-BASED VS, LlMBUS-BASED CONJUNCTIVAL FLAPS l N  
FILTRATION SURGERY 

M. ALBUQUERQ U E ;  J .  V. THOMAS ; C .  D .  BELCHER, I I I ;  R .  J .  
S IMMONS 
New Eng land Glaucoma Research Fou ndation ,  Boston ,  MA, USA. 

Patients who underwent i n it ial t rabeculectomy for pr imary open 
angle glaucoma with either fornix·based or  l imbus-based conjunctival 
flaps were compared retrospectively for glaucoma contro l .  Ali eyes 
were phakic,  had no p revious ocular su rgery and were fol lowed post
operatively fo r a m in imum of six months .  lhe advantages and disad
vantages of the two su rgical techn iques ,  d i fferences in  operative tech· 
n ique and the qual i ty of f i l tration achieved by the tWQ tech niques 
are noted . Comparison of long-term glaucoma control between the 
two groups wi l l  be discussed with data on pre and post-operative 
medication, i ntra and post·operative compl ications and post·opera· 
tive stabi l i ty of optic discs and visual f ields. 

POSTERIOR CHAMBER IOLs l N  THE ABSENCE OF CAPS U LA R  SUPPORT 

L YNN B.  McMAHAN 
Southern Eye Center, P .A . ,  Hattiesbu rg, M ississipí ,  USA.  

Poster ior chamber lenses have a s ign if icant advantage over ante
rior chamber lenses . A series of pat ients i s  presented in which poste· 
rio r chamber I Ols were placed in the c i l iary su lcus of eyes without 
capsular support. Seven of the eleven had good fixation with excellent 
vision and no' compl ications .  Two cases could not be f ixated at the 
t ime of su rgery and were aborted and exchanged for an anterior 
chamber lens, whi le two others d i scolated in  the early postoperative 
period . The procedu re has now been modified to al low suture of 
the I O l  haptics transclerally. Resu lts at th is  t ime a re encou raging .  

CORN EAL GAS BUBBLES 

R. S. HAYMOND;  A.  M .  MANSO UR;  J .  C. BARBER 
Department Df Ophthalmology, The Un iversity of Texas Medical 
Branch , Galvestôn , Texas ,  USA. 

Cataract su rgeons are fam i l ia r  with the accidental in jection of 
air i n to the cornea. We report the occur rence of i nt rastromal gas 
bubbles following pneu matic retinopexy. I njection Df i ntracorneal 
air or perfluoropropane at the l imbus was dupl icated i n  h uman donor 
eyes .  lhe gas bu bbles expanded c i rcu mferentially to form an arcus  
at  the l imbus .  lhe bu bbles had a predi lection to the m idstroma a r  
deep  stroma. These observat ions a re  in  agreement w i th  the  anatomi( 
arrangement of the stromal f ibri l s :  (1 ) lhe crescentic spread of the 
gas bubbles i s  explained on the basis  of the circular arrangement 
of the peripheral corneal fibri ls (lrans .  Am.  Ophthalm .  Soe. 65 : 591 , 
1 967) (2) lhe anterior  stroma is composed of f ibr i ls  that are arranged 
in a less ordely fashion than are the f ibr i ls  in the deep stroma (Alb. 
v. G raefe Arch. Ophthalmol .  1 38 :  424, 1 938) ; the su perficial strama 
can be separated as a laye r from the deep stroma more easi ly than 
the deeper layers can be separated trom each other (lrans .  Am. Oph. 
thalm .  Soe. 65 : 591 , 1 967) thus expla in ing the loca l ization of the bub· 
bles to the m idstromal and pre·Descemet regions .  

"MANAGEM ENT OF THE I N TRAOCULAR LENS WITHOUT CAPSULAR 
SU PPOU l N  PEN ETRATl NG KERATOPLASTY" 

WOODFORD S. VAN METER 
Department of Ophthalmology U n ive rsity of Kentucky, lex ington , 
Kentucky, USA. 

Insertion of an intraocu lar tens during a penetrat ing keratoplasty 
without capsu lar  support can be done by sutur ing the posterior chamo 
ber lens into the sulcus. This techn ique may decrease the r isk 01 
post-operative cystoid macu lar edema and glaucoma. The tech niqu€ 
i s  presented in  deta i l ,  with avoidance and management of compli . 
cat ions .  l I I ustrative examples wi l l  be shown . Data from the fi rst twelvE 
consecutive cases trom the Un iversity of Kentucky wi l l  be p resented, 
with fol low-up ranging from 6 to 12  months. 

"CONTROL OF ASTIGMATlSM AFTER PENETRATlN G  KERATOPLASTY 
BY ADJUSTMENT OF A SINGLE 1 0.0 INTERRUPTED SUTURE" 

WOODFORD S. VAN METER 
Department of Ophthalmology U niversity of Kentucky, lexington, 
Kentucky, USA. 

Methods to control corneal astigmatism in the immed iate post·o 
perative period have primari ly been d i rected toward selective remova 
of i nterrupted sutures .  Many su rgeons us.e a s i ngle i n terrupted 10 . (  
ny lon sutu re for corneal transplant su rgery to m in im ize i ntraoculal  
t ime, and post-operative manipu lations and fac i l itate su ture removal 
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Post-operative control of astigmatism is possible with a s ingle inter
rupted 10.0 nylon suture by adjust ing the tension of the sutu re in 
d i fferent secto rs of the cornea us ing photokeratoscopy and other 
means of corneal topograph ical measurement.  Several case presen
tations wi l l  be shown to i l l u strate how th is  method of managing cor
neai astigmatism can effectively i mprove post-operative corneal topo
graphy. 

ALTERNA TE THERAPIES OF MALlGNANT MELA N OMA 

J UAN ORELLANA 
Mount Si nai School of Medic ine New York,  New York, USA. 

Med i u m  sized poste rior pole malignant melanomas can be suc
cessfu l ly treated with Xenon Are photocoagu lat io"n . Preoperative eva
luation includes brai n and l ive r-sp leen s('ans and l ive r fu nction tests . 
Successfu l tests. Successfu l  therapy in eight patients produced a grey
white atrophic scar .  Compl ications which i nclude branch vein occlu
sion , central vein occ lus ion,  cystoid macular edema and macular puc
ker can be avoided by not overtreat ing the tumor at any given t ime.  

C i l ia ry body melanomas can be amenable to eye wall resect ions.  
A three yea r fol low u p  of three patients demonstrates a good visual  
acu ity without any compl ications .  Preoperat ive treatment with c ryo
pexy and/or laser photocoagu lation prevents su bsequent reti nal  de
tachment.  

ADVA N TAG ES OF COMBINED USE OF CONTACT AND S IMPLl F IED 
IMMERSION B-SCAN U LTRASONOGRAPHY 

C.  W.  ARZABE ; R. c .  PRUETI;  A .  E .  JALKH;  J .  M .  CELORlO ;  
F. P .  NASRALLAH ;  C.  L .  SCH EPENS 
Eye Research I n stitute of Ret ina Fou ndation and Ret ina Associates, 
Boston ,  Massachusetts, USA. 

l n  our  practice the contact B-scan is the dom i nant u l trasono 
graphic method used for diagnosi s .  We have found that in severe 
vitreoretinal d isorders where the contact techn ique often fails to de
tect accu rately these vitreoretinal changes, the additional use of a 
tast and s impl ified B-scan techn ique is ind i spensable and makes the 
u ltrasound fi ndings more re l iable .  We show a s impl ified B-scan im
mersion u l trasonography techn ique that does not need a l i  the equ ip
ment and materiais commonly requ i red . The immersion techn ique 
not on ly has an increased resolut ion but has  the advantage Df  showing 
ante rior structu res that are not well displayed with the contact techni 
que.  The low cost of the s impl ified immersion tech n ique i s  another 
advantage, especially i n  th i rd -world countr ies.  

COMPLlCATIONS OF ARGON LASER PHOTOCOAGULATlON OF 
SU BRETI NAL NEOVASCULAR MEMBRANES 

J .  M .  CELORIO;  A .  E .  JALKH ; F .  P.  NASRALLAH ; C .  W. ARZABE ;  
C .  L .  SCHEPENS 
Eye Research I n stitute of Ret ina Foundation and Ret ina Associates .  
Boston ,  Massachu setts , USA.  

The use of argon green laser  photocoagu l ation to treat subretinal 
neovascularization i s  wel l  establ ished to our k nowledge. Although 
compl ications have been reported in  a few case studies, their  preva
lence and pred isposing factors have not been wel l  documented in 
a large series of patients.  

We reviewed the c l in ical data, colors si ides, and f luoresce in  an
giograms of 500 eyes with subretinal neovascu larization treated with 
argon green laser photocoagulat ion. Within 1 year, 27 eyes (5 .4%)  
had the fol lowing complications resu l t ing t rom the photocoagu lation : 
subretinal hemorrhage (5 eyes) , i nternal l im it ing membrane wrink l ing  
(3 eyes) , choroidal folds ( 10  eyes ) ,  retinal p igment  epithe l i u m  tears 
(2 eyes ) ,  and chorioretinal anastomoses (7 eyes) .  The higher the power 
levei of photocoagulat ion, the more compl ications that resu lt .  

PROG NOSIS OF FELLOW EYES l N  CASES OF IDlOPATHIC MACU LAR 
HOLES 

C. W.  ARZABE ;  J. AKIBA; C .  L. TREMPE 
Eye Research I n st itute of Ret ina Foundation ,  and Ret ina Associates, 
Boston ,  Massachusetts, USA. 

We stud ied the fel low eyes in  1 1 3  cases of u n i lateral macular 
hole .  At the in it ia l  examinat ion,  1 2  eyes ( 1 1 % )  had cystic change, 
and 40 eyes (35% )  had reti na l  pigment epithe l i u m  (RPE)  th inn ing in  
the fovea . N ine  of  59 eyes ( 1 5 % )  followed for more than  6 months 
(mean ,  39 months)  developed a macular hole without poster ior vi
treous detachment (PVO) ; none of the eyes with PVO developed 
a macu lar hole (P < 0.05 ) ,  lhe development of a macu lar  hole in  
fel low eyes wi th  i n i t ia l  RPE th i nn ing  was  s ign i ficantly h igher than 
i n  normal fe l low eyes (P < 0.05) .  F ive (83% )  of s ix eyes with in it ial 
cystic change without PVD developed a macular hole after an average 
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period of 1 0· months (6-120 monthsL On ly 9% of the patients were 
at high r isk of developing a fu l l-thickness macu lar  hole. Vitreous 
examination and f luorescein angiography are i ndispensable for mana
g ing fe l low eyes in  th is  cond it ion . 

With our  present knowledge of this disease process, vitrectomy 
on the good rema in ing  eye can be just i fied in this group of high 
r isk patients in the context of a properly organ ized , randomized c l in i 
ca l  tr ial . 

CLl N ICOPATHOLOGIC REVIEW OF 1 4 2  CASES OF LACRIMAL GLAND 
LESIONS 

C.  L .  SH I E LDS ;  J .  A .  S H I E LDS ; R .  EAGLE ;  J .  P .  RATHMELL 
Oncology Service, Wi l ls  Eye HospitalfThomas Jefferson U niversity 
Hospital , Phi ladelphia,  USA. 

A review of 1 42 lacr imal gland biopsies performed during  a 25 
yea r  period at a major eye hospital revealed that 78% of lacr imal 
g lànçi les ions were of nonepithel ia l  or ig in and only 22% were pr imary 
epithel ia l  neoplasms.  The nonepithel ia l  les ions included i nflam ma
tion (64%)  and Iymphoid tumor ( 14%) ,  while the epithel ia l  les ions 
inc l uded dac ryops (6%) ,  pleomorphic adenoma (12%), and mal ignant 
epithelial tu mor (4% ) .  lhese resu lts contrad ict the mucH quoted dic
tum that 50% of lacrimal gland lesions are pr imary epithel ia l  tumors 
and 50% are nonepithel ia l  les ions .  

REASONS FOR E NUCLEATION FOLLOWI N G  PLAQU E  RADIOTHERAPY 
FOR POSTERIOR UVEAL MELANOMA 

C. L. SH I E LDS ;  J. A .  S H I E LDS ; U. KARLSSO N ;  A. M. MARKOE ;  
L .  W .  BRADY 
Oncology Service, Wi l l s  Eye HospitalfThomas Jeffe rson U niversity 
Hospita l ,  Ph i ladelphia ,  U SA ;  and Department of Rad iation Oncology 
and Nuclear Medicine, Hahnemann U n iversity, Phi ladelphia,  USA. 

A review of 1 ,01 9 patients with poster ior uveal melanomas who 
were t reated with episclera l  p laque rad iotherapy revealed that 59 
(6%) have thus  far requ i red enu cleation of the affected eye afte r 
an average of 42 months fol lowing plaque ratiotherapy. The enuclea
ted eyes had been t reated with a cobalt-60 plaque in 39 cases, a 
ruthen ium-106 plaque in 14 cases, an iodine-125 plaque in 6 cases 
and a i r id ium-192 plaque in  3 cases. 

lhe pr imary reasons for enucleation incl uded tumor regrowth 
i n  30 cases (51 % ) ,  neovascu lar glaucoma in  18 (31 % ) ,  patient request 
in  5 (8% ) .  scleral melt ing in  4 (7%) ,  painlul  bu l lous keratopathy in 
1 (2% ) ,  and hemolytic g laucoma in 1 (2% ) .  The time interval from 
plaque treatment  to eventual enucleation averaged 29 months .  Tumor 
regrowth requ i r ing enucleation was c l in ical ly detected at an  average 
of 28 months after t reatment .  ln these cases, the average rad iation 
dose to the tumor  apex was 7,400 cGy (7,400 rads) and to the tumor 
base 35,00 cGy (35,000 rads l .  Uncontrol lable neovascu lar glaucoma 
requ i r ing enucleation occurred at an average of 38 months after pia
que rad iotherapy and most com monly occu rre:d after cobalt-60 pla
ques were used. Eyes with plaque- induced scleral melting eventual ly 
requ i red enuc leation at an average of 1 0  months.  l n  a l i  of the cases 
of scle ral melt ing, the tumor was c i l iochoroidal in location .  

MASSIVE ORBITAL EXTENSION OF POSTERIOR UVEAL MELANOMA 

J. A .  S H I E LDS & C .  L. 5 H I ELDS 
Oncology Service, Wi l ls  Eye HospitalfThomas Jefferson Un iversity 
Hospital , Phi ladelphia,  USA. 

Ainong 21 35 consecutive patients with posterior uveal melanoma 
who were evaluated c l in ical ly in the Ocular  Oncolo8Y Service of Wi l ls  
Eye Hospital ,  123 (5 .8%) were fou nd to have some degree of extras
cleral extension of the tumor .  Ten of the 2135 patients (0. 5%)  had 
mass ive orbita l  extension which the authors defined as extrascleral 
tumor having an est imated volume exceeding 1000 cub ic m i l l imeters. 
These cases of advanced orbital exten sion are presented in detai l 
with emphasis upon c l in ical featu res,  d iagnostic problems,  pathologic 
f indings, ""d follow-up.  8ased on the author's observation,  sugges
t ions are made regard ing  the d iagnosis and m.:.. nagement of patients 
with advanced orbita l  extension of posterior uveal melanoma. 

CHANGING TRENDS lN THE MANAGEMENT OF RETINOBLASTOMA 

J. A. SH I E LDS ;  C. L .  S H I ELDS;  V.  S IVALl NCAM ; W.  L l E B  
Oncology Se rvice, W i l l s  Eye HospitalfThomas Jeffe rson U niversity 
Hospita l ,  Phi ladelphia,  USA. 

For years enucleation has been the pr imary treatment for retino· 
blastoma.  With refinements i n  conservative treatment methods, it  
now seems reasonable to employ techn iques other than enucleation 
when possi b le .  The author!t presen t their  current approaches to mana
ging retinoblastoma based on person?1 experience with 334 patients 
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seen between February 1 ,  1974 and December 23, 1988. Based on 
this experience, they believed that there are a n u m ber of miscon
ceptions regard ing the role of enucleation ,  photocoagu lation , cryo
therapy, and radiotherapy. The cu rrent i nd icat ions and techn iques 
af these therapeutic modalities wi l l  be presented with emphasis u pon 
the trend away .rom enucleation in cases where some vision can 
be salvaged by m'ore conse rvative therapeutic modalit ies. 

THE 5-fLAP TECHNIQUE fOR EPICANTHAL fOLDS AND 
BLEPHAROPHIMOSIS 

T. S .  NOWINSKI  & R. L. ANDERSON 
Oculoplastics Oepartment Wi l l s  Eye Hospita l ,  Phi ladelph ia ,  USA.  

The co rrect ion of epicanthu s  associated with blepharoph imosis 
i s  a difficu l t  su rgical problem .  Most commonly used techn iques ,  such 
as lhe Mu starde techn ique ,  requ i re meticu lous measurements, and 
their theoretical geometrical bas is  and flap designs a re often confu
sing. We present the 5-flap techn ique ut i l iz ing logical flap design, 
which i s  a combination of a Y-to-V f lap with double opposing Z-plas
ties on the apex, that is ideally su ited to this difticult problem .  It 
is very important to excise the excess mu scle and deep tissues under
Iy ing the flaps i n  lhe medial canthal region which are present in 
blepharoph imosis cases and hypothetically cantr ibute to the defor
mity in  these patients. A medial canthal tendon tuck or transnasal 
wir ing i s  then perform�d. The techn ique has been ut i l ized in 14 pa
tients over the past 6 years with excel lent results. 

ACAPSULAR POSTERIOR CHAMBER LENS IMPLA NTATlON DURING 
KERATOPLASTY: RESULTS l N  1 33 CONSECUTIVE CASES 

H. KAZ SOONG' & JOSE A .  A .  OTTAIANO' 
1 Dep!. of Ophthal mology (W. K. Kellogg Eye Center) , Un iversity 

af Mich igan Medical Schoo l ,  Michigan, USA. 
2 Facu ldade de Medic ina de Marít ia, Maríl ia ,  SP ,  B rasi l .  

The c l i n ical records and corneal g raft endothel ia l  cel l  cou nts 
were studied retrospectively in 1 33 consecutive eyes that received 
sutu red posterior chamber (PC) intraocu lar lenses ( IOls) du r ing pene
trat ing keratoplasty in the absence of a lens capsu le .  These inc luded 
1 1 1  eyes with pseudophakic edema whose or ig inal  p roblematic IOls 
were exchanged for  a ·sutu red PC IOl ,  18 eyes aphak ic  edema which 
received a sutu red PC IOl as a secondary implant ,  and 4 phak ic  
eyes which received a sutu red PC IOl when capsular and zonular  
support were lost  du ring "tr ip le p rocedu re" (kerataplasty, ECCE, PC 
IOl )  su rgery.  Postoperative fol low-up t ime ranged trom 3 to 24 
months .  At one year ,  45% of  these patients had 6/12 or better v is ion,  
31 % were between 6/1 5 and 6/30, and 24% were 6/60 o r  worse. At 
tWQ years ,  64% were 6/1 2 ar better ,  1 8% were between 6/15 and 6/30, 
and 18% were 6/60 or WQrse. N inety-seven percent of the transplants 
remained clear at their  last follow-up exam i nations .  Cysto id macu lar  
edema <36%) and age-related macular  degenerat ion ( 14%) accou nted 
for poor visual acu ity in most cases. Other problems inc luded graft 
rejection , ret ina l  detachment ,  glaucoma, and endophthalmit is .  Endo
thel ia l  cel l  loss at one year i n  the transplan ted corneas averaged 
19% (compared with 28% for closed-Ioop anterior chamber IOls ) .  

CYTOLOGIC fEATU RES OF IMMU N E  MEDIATED AQUEOUS TEAR 
DEfICIENCY AND BLEfARITIS 

Pl I N I O  J .  SCHUCH OVSKI ' ;  STEPH EN C.  PFLUGFElDER'; ANDREW 
J .  W. H UANG' ;  IVONI LDO C .  PERE IRA' ; SCHEFFER C.  G .  TSENG' 
Research Fellow; 
2 Assistant P rofessor ;  
3 Resident PGY 3;  
4 Research Fel lowi 
5 Associate professor ;  
Bascom Palmer E y e  I n stitute M i a m i ,  USA 

Ocu lar su rface i mpression cytology from 3 sites ( inferior bu lba.  
[ IB 1 ,  temporal bulbar [TB1 ,  infer ior tarsus  [ IT}) was evaluated by 2 
masked observers (SCP & AJWH) to determ ine its value in the d iag
nos is of aqu�ous tear deficiency (ATD) and blepharit is .  Th i rty-eight 
patients t ram 19 patients with immune mediated ATD were evaluated . 
Ali ATO patients had low tear production by f luoresce in clearence 
test ing,  and high serum autoanti body titers. S ixteen ATO patients 
had pr imary Sjogren's Syndrome, and Iymphocytic inf i l t ration was 
demonstrated in  a l i  10  lacrimal gland biopsies performed. Thr ity-five 
eyes from 18  patients with seborreic blepharit is ,  and 17 eyes from 
normal subjects with no ocular symptoms,  and no tear deficiency 
were evaluated . Squamous metaplasia (Nuc/Cvto � 1 : 4) was found 
on the TB site i n  37% of ATO eyes and on the TB s i te i n  80% of 
th ATO eyes , compared with < 9% of the blefaritis eyes and none 
of the controls (p '" 0.D(1 ) .  G reater Ihan 75% goblel ce l l  1055  (CG) 
was noted i n  80% of ATD, 23% 01  blepharitis and 1 1 %  01 conlrol 
eyes on the TB conjunt iva (p < 0.001 ) .  Mucous agregates (MA) with 
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desquamated cells were noted in a s ign ificant percentage of A fO 
eyes compared with blepharit is and contrai eyes in both the IB (p 
< 0.05 ) ,  and T8 locations (p < 0.001 ) .  Keratin ization was noted in 
< 15% of eyes in each group .  White blood cel l  inf i l t ration of the 
i nferior tarsal epithe l ium was noted in 24% of normal ,  20% of blepha
rit is , and 32% of ATO specimens (P  = NS ) .  The inf i ltrating cel ls appear 
to be PMNS i n  the normal and blepharitis eyes, however are mononu
clear in ATO group .  Non-cohesiveness of the epithel ia l  cel ls  on the 
IB  site was noted i n  34% of blephar it is  specimens,  compared to 8% 
of ATO and no controsl (p  os; 0.01 ) .  lhe observers impressions of 
the cytology correlated with lhe c l in ical d iagnosis in 85% of the speci
mens. 

This masked study ind icates that specif ic cytologic featu res such 
as squamous metaplasia, > 75% TB CC 1055, and MA may be·associated 
with immune mediated ATO, whi le others such as epithel ial  non-cohe
siveness are associated with seborreic blepharit is .  

This work wi l l  been presented in  part at ARVO/89 (Association 
for Research i n  Vision and Opthalmology, 1 989 - Sarasota, FI . USA) . 

OETECTION OF EPISTEIN-BARR VIRUS lN LACRIMAL GLAND B IOPSI ES 
Of SIOGREN'S SYNDROME PA TlENTS 

IVO N I LDO C. PERE I RA' ; CECIL IA A. CROUSE' ;  STEPHEN C .  
PFLUGFElDER] ;  STEPHEN E .  DEMICCK;  SALLY S .  ATH ERTON' 
1 Research Fellow; 
2 Immunologist and Microbiologist; 
3 Assistant Professor ;  
4 Immunologist and Microbiologist. 
Bascom Palmer Eye In stitute, Miam i ,  USA 

Sjogren ' s  Synd rome (SS )  is a common auto immune di sease in  
wh ich  aqueous tear deficiency and d ry mouth  develop due to destruc
t ion of the lacrimal gland (LG> and salivary gland as a result of 8-cell 
prol iferation . However, the in itial inc it ing facto r(s) for th is  Iynphopro
l iferation has (have) not been determ ined.  lhere is i ncreasing eviden
ce that SS may result from persistent or reactivated E pste in-8arr virus 
(EBV) in fection with in  these glands. S i nce EBV is  a potent polyclonal 
B-cell activator ,  we hypothesized that the hyperglobu l i nemia ,  and 
the autoantibod ies found in SS patieots, may also resu lt trom EBV 
reactivation . The polymerase chaio reaction (PCR) , a new in  vitro 
ONA ampl ification techn ique,  was u sed to determine whether EBV 
sequences were present in the DNA from lG specimens fram normal 
and SS patients. A well defined region of the E BV genome was ampl i 
f ied by PCR. Positive and negative EBV cell l ines were u sed as controls . 
The ampl ificatian procedu re foJlowed by slot blot hybridization us ing 
an ABV specific probe resu lted i n  the following :  EBV was detected 
in  eleven of twenty-six normal lC tissues (42%) ,  i n  e leven of thi rteen 
SS specimens (85%)  (p > (}.05% )  and in three of  three of Human 
Immunodeficiency Virus \HIV )  with 5 5  ( 1DO%) (p > 0.01 Chi  Square 
Test of Trend) ,  suggesting that immunosu ppresion may be related 
to EBV reactivation and B-cel l  prol iferation .  

lN VITRO SEPARATION AND STAI N I N G  Of DlffERENT STAGES O f  
ACA NTHAMOEBA CYSTS ANO TROPHOZOITES 

P. J. SCHUCH OVSKI' ;  S. C. G. TSENG';  T. J. ROUSSEL' ;  D .  M I LL ER' ; 
P. T. SCHUCHOVSKI' ; D. T. TSE' 
1 Research Fel low; 
2 Associate Professor;  
3 Assistant Professor;  
4 Chief of Microbiology Dept, ; 
5 Research Fel low; 
6 Associate professor .  
Bascom Palmer Eve  I n stitute, Miami ,  USA 

Therapeutic trials to  eradicate Acanthamoeba polyphaga in vitro 
have shown inconcistent results. We believe that this i ncongruency 
might be explained by the use of cultu res conta in ing d ifferent ratios 
of trophozoites or cysts . Traphozoites have proven to be responsive 
to several ant im icrobial drugs but not cysts. The presence af cysts 
in the corneal stroma may explain why this type of keratitis is so 
refractory to cu rrent therapy. 

We intended to develop a reproducible and accu rate technique 
of separat ing trophozoites and cysts, and al so hoped to better charac
terize growth characteristics of th is  diphasic protozoan .  

Cultu res of Acanthamoeba polyphaga on peptone yeast g lucose 
(PYG) media for 10, 30, 60 and 90 days yielded a trophozoile/cysl ratio 
of 90 : 1 0, 90 : 10, 72 : 28 and 60 : 40,  respectively. Cu ltu res on min imun 
n utrient agar  (MNA) conta in ing dead E. coli for  1 and 3 months yielded 
the ratio of 44: 56 and 6 : 94, respectively. Percol l  d iscontinuous  gra
dient centrifugation separated pu re cysts and trophozoites, depen
ding on the culture conditions .  Pure or  greater than 99% fractions 
of trophozoites were obtained at densities smaller or  equal to 1 .06 
(gim I I  lrom 10 and 30 day PYG cultu res and aI densil ies smaller or 
equal to 1 .060 (glm l) trom 60 day PYG cu ltu re. Pu re fractions af cysts 
were obtained at densit ies greater or equal to 1 .060 (gim! )  from 1 
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montt. MNA cultu re and 1 .089 (glml )  tram 3 month MNA cuhure .  
Fu rthermore , several layers of cysts or  trophozoites could be identi
fied, each of which showed d ifferent ceU morphologies by phase 
contrast microscopy. To further characterize various stages of cysts 
or trophozoites ,  several vital stain s  were used : Acrid ine orange, Hy
droeth idine, Rhodamine 1 23 ,  Rhodamine 6GP, and Rose Bengal , each 
of which showed differential stain ing  of cytoplasmic organel les and 
nuclei .  8ased on differences in  stai n ing characteristics, we hypothe
ticaHy subdivided trophozoites and cysts into 3 and 4 separate stages, 
respectively. This subd ivis ion was further tested, by stain ing  tropho
zoites or cysts recovered trom each Perco I I separated layer us ing 
the above dyes.  (Supported by EY0681 9 and EY02180) .  Th is work wi l l  
be presented i n  part  at ARVO (Association for research in Vision 
and Opthalmology, 1 989) .  

EVALUATlON OF CONTAMI NATlON OF EYE O ROPS A N O  CONTACT 
LENS PROOUCTS lN AN OUT-PA TlENT CLlNIC 

IVO N ILOO C. PERE I�A' ;  E DUARDO ALFONSO'; DAE SONG' ; 
DARLENE MILLER' 
1 M. D. Research Fellow; 
2 M.  D.; Assistant Professor ;  
3 M .  D . ,  Resident; 
4 M.  T . ,  Microbiologist 
Bascom Palmer Eye Institute, Miam i ,  USA 

This study looked at the incidence of contam ination of eye drops 
and contact lens products in  an out-patíent setting.  We cultured the 
eye d rop bottles and contact lens care solut ions in  patients p resenti ng 
for routi ne fol low-up visit at our  Out-Patient Clínic. Also, we cultured 
the l ids and conjunctivas to see if the infection carne from the eyes. 
Medications consi sted of artificial tears, anti inflamatory drops, ant i 
biot ics drops, antiglaucoma drops and contact lens so lut ions .  An 
assessment was made of the patient's use of the topical medication, 
as well as how long this particu lar bottle had been kept by the patient. 
We found a contamination rate of 1 8% .  Commom organ isms were 
Citrobacter sp and klebsiella pneumoniae. Based on these findings, pa
tients should be warned of the possib le contamination af eye p ro
ducts. ln add it ion, the physician shoud take an active role in replacing 
d rops that have been kept by the patient  for a long period of time .  
When patients undergo intraocular su rgery, a l i  topical medications 
can lead to severe ocular i nfections ,  especially i n  the postoperative 
period. 

PRIMARY MALlG NANT EYElI O TUMORS: A TEN-YEAR H I STORY AT 
THE WILLS EYE HOSPITA. 1 978- 1 987 

MARCOS C. CUNHA; PATRICK M. FLAHARTY; ANGELA VELOUDIOS ;  
ROBERT KENNEDY; JOSEPH C. FLANAGAN ; RALPH C .  EAGLE 

Al i  pr imary malignant eyel id tumors submitted to the Wi I I s  Eve 
Hospital pathology laboratory between 1 978 and 1 987 were reviewed . 
Confi rmed h i stopathologic d iagnosis and complete c l ín ical records 
inc luding patient age, sex, and tumor location were obta ined for 
648 lesions. The relative inc idence of various tumor types, d istribution 
with respect to age and sex, site of predi lection, and changing patte rns 
over t ime are discussed . 

MULTI FOCAL VERSUS MONOFOCAL IOL'S VISUAL ANO REFRACTIVE 
COMPARISONS 

AKEF EL-MAGHRABY 
EI-Maghraby Hospita l ,  Jeddah,  Saudi Arabia. 

While the visual di stortions associated with aphakic spectacle 
correction and the inconveniences of aphakic contact lenses in  an 
elderly population have largely been overcome with the advent of 
10L implantation ,  pseudophakia i s  still associated with the loss of 
accom modative abi l i ty. Bifocal contact lenses have been less than 
optirnal i n  a majority of patients ; therefore, b ifocal spectacle reading 
glasses have been the mainstays allowing distance and near vision 
on the pseudophakic patient .  Recently, 3MNision Care reported pro
mising results with thei r new m u ltifocal IOl design based on both 
refractive and d iHractive optics. While the functional effects of this 
new 10l appear dramatic, no good , control led, randomized study 
has docu mented this .  O u r  study i s  a single center, randomi.:led c l in ical 
tdal with two subseries. Sedes U (for un i latera l )  i nvolves patients 
randomly assigned to receive a mul t ifocal or monofocal posterior 
chamber IOl in  one eye at the time of cataract su rgery. Sedes B 
(for bi lateral )  i nvolves patients scheduled to u ndergo cataract Ind 
IOl su rgery b i lateral ly less than one week �part. Th i s  ieries has two 
treatment groups. G roup B1 has a mult ifocal lOl  in one and a conven
tio na I monofocal tOl in the other. The order of receiving the m u lti
focal 10l (multifocal in the f i rst or  second eye) is  randomized, and 
assignment af eye O D or OS as first ar second eye i s a lso ran domized. 
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Group B2 has multifocal IOLS implanted bi laterally. Primary efficacy 
and safety assessments are based on uncorrected distance and near 
acuity, near acuity with best d istance refraction in  place, measu re
ments of accommodative amplitude, and subjective assessments of 
patient  sati sfact ion, qual ity of vision , and perception of visual .diHi
cu lty. 

DIGITAL OENSITOMETRY lN OPHTHALMOLOGY 

CLAUD I O  P. J UAREZ; JORGE l .  ROMERO; J U l I O A .  URRETZ-ZAVAl IA 
Centro de Ojos Romagosa, Córdoba, Argentina.  

A new objective d igital densitometric tech n ique and i ts applica
t ions to basic and c l in ical research in ophthalmology wi l l  be p re
sented . 

Optical density p rofiles of electron-microphotographs, l ight pho
tographs and fluoresce in  angiographies are d igitalized using a compu
ter-controlled microdensitometer with solid state self scanned photo
diode array sensor. 

The application of this techn ique on measu r ing the thic�ness 
of basement membrane and high resolution d igital ized fluorescein 
angiograms in  c l in ical and pathological conditions wi l l  be d iscussed. 

HISTAMINE LEVELS lN  AQUEOUS HUMOR lN DIFFERENT MOOELS 
OF U VEAL INFLAMMATION 

M. SANCHEZ-SALOR IO ;  E. D íEZ ARIAS; J. DURÁN DE LA COLINA; 
S. CABALLERO 
Dept .  of Ophthalmology, University of Sant iago, Spam . 

H istamine leveis in the aqueous humor of white rabbits were 
determined after d i fferent models of uveal i nflammation : 1) su rgical 
induced, provoked by a peripheral ir idectomy through a corneal i nci
s ion ; 2) laser induced, (30 impacts, 300 IAm,  0.5 sec, 1 ,30 mW) ; 3) 
anaphilactic, after intravitreal i njection o f  BSA and a second IV injec
tion 6 weeks later; 4) contro l .  

After s l i t  l amp exami nation ,  aqueous samples were taken 24 hours 
after the uveitis induction and h i stamine leveis were measu red with 
the Shore technique.  

Resu l ts of  the groups were : 1 )  6 .21  ± 0 .76 ,.mol/m l ;  2 )  7 .13 
± 0.91 "moI/m i ;  3 )  53.5 ± 2 .3  "mol/ml  i n  the sensitized eye and 
18 .4  :::t 2 . 7  p.mol/ml in the non-sensit ized ; 4) 4 .47 ± 1 . 1 p,mol/m l .  

H igher leveis of h istam ine were s ignificantly h igher i n  groups 
1 and 2 with respect to contro l ,  but  with a m in imal in flammatory 
response.  ln the anaphi lactic model leve is  were much higher ,  as 
were the c l i n ical s igns.  

Same experiments were performed adding an 1M treatment Df 
cimetidine i n  arder to modulate the i n flammatory response. 

ROLE OF TUMOR N ECROSIS FACTOR lN  I N DUCTION OF CORN EAL 
EDEMA 

JOSÉ B E N IZ; l I LY R .  ATALLA; MARIANA l I N KER- ISRAEl I ;  NARS I N G  
A. RAO 
Doheny Eye Institute, Oepartment of Ophthalmology, Unive rsity of 
Southern ·California School of Medic ine,  los Angeles, USA. 

Uveit is is  known to cause corneal endothelial damage and edema. 
The endothel ia l  damage i s  bel ieved to be produced by var ious inf lam
matory mediators, such as tumor necrosis factor (TNF) ,  a potent mole
cule produced by mononuclear cel l s .  Therefore, the effect of TNF 
on corneal endothel ial ce l l s  was  studied i n  a retina I S-antigen uveitis 
model .  

Fifty-fou r Lewis rats were d ivided into n ine  groups .  S ix groupSj 
were i njected with 50 mg of S-antigen i n  CFA; the remain ing three 
groups served as controls. On day 1 8  after S -antigen i njection, anterior 
chamber parac:entesis was dane and a portion of the aqueous humor 
was  analyzed for  the presence of TNF by : a) standard 1929 1ytic assay 
and b) E L ISA ut i l iz ing anti-TNF antibodies .  Six groups of th ree rabbit 
corneal buttons were incubated with one of the following agents : 
1) aqueous humor  obtai ned from the animais that developed uveit is, 
2) aqueous humor trom the control healthy animais, 3 )  commercial ly 
obta ined TNF,  4) samples inactivated by heat (30 m i n  at 56"C) ,  5) 
samples reincubated with anti-TNF antibodies �nd 6) medium.- fort)/
eight hours late r the buttons were stained with trypan blue and Aliza
rin red S and endothelial ceI! viabil ity w.s determlned.  

TNF leveis  in  the aqueous humor of an imais with uveitis varied 
fram 1 .2 to 3.2 nglm l ,  while the control animaIs had almost u ndetec
table leveis (0-1 0 pglml ) .  The endothelial cells of the corneal buttons 
incubated with aqueous  h umor of uveitis animAis and with commer
dai TNF showed dark b lue sta in ing of the nuclei and d isruption of 
cel l  membrane boundaries. l n  contrast, the remainin g g roups showed 
absence of such stai n ing and normal cell boundaries. 

These results demonstrate the presence of TNF i n  the aqueous 
humor of animais with uveitis and the damaging effect of  TNF on 
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endothefiar censo Such damage may lead to the corneal edema that 
accompanies uveitis. 

EPI DEMIOLOGICAL EVALUATION OF BETAXOLOL 0.5% HCl 
SOLUTION lN COMPROMISED CARDIOVASCULAR PATIENTS WITH 
GLAUCOMA 

L. A. BRUCE ; A .  L .  ROSENTHAL;  T. O. McDONALD 
Alcon laboratories, Fort Worth,  Texas, USA. 

A popu lation of over 1 ,000 patients with glaucoma and a h istory 
of cardiovascular d i sease has been fol lowed for six months in an 
open.label study whi le receiving betaxolol 0 .5% HCI solut ion. Over 
fifty-five percent of the patients had p revious glaucoma treatment 
and foUl out\oflfive of lthese patients had been treated with a non-se
lective beta blocker. Other i mportant demographic data wi l l  be d is
cussed. The cardiovascu lar diagnosis for the patients entering the 
study were : hypertension - 73% ,  angina pectoris - 7 .0%,  dysrhthy
mia-4.0% , patients were receiving systemic medications upon en roll
ment in  the study. Subsets of these patients who had no previous 
glaucoma treatment were compared to patients who had previous 
ocular therapy i n  terms of ocu lar efficacy and ocularlsystemic tole
rance and overall health eva luations of the patients. 

A COMPARISON OF IOP REDUCTION BETWEEN APRAClONIDINE  
ANO DIPIVEFRIN WHEN ADDED TO TlMOLOL MALEATE 

T. O. McDONALD' ; T .  A .  REAVES' ; J .  C. MORRISON';  A.  L .  ROBIN' 
1 Alcon laboratories, Forth Worth,  Texas ,  USA. 
2 Oregon Health Sciences Unive rsity, Port land, O regon , USA. 
3 Johns Hopkins U niversity, Baltimore , Maryland,  USA. 

Apraclonid ine is an alpha adrenergic agonist that when adminis
tered to the eye i s  capable of reducing intraocu lar pressu re OOP) 
and the formation of aqueous humor.  ln this study, we com pared 
the IOP-lowering effects of apraclonid ine and dipivefrin when used 
adjuntively with timolol maleate . E ighteen patients with e levated IOPs 
were studies in a randomized , dou ble-masked c rossover fash ion .  
Each pat ient was  treated w i th  apraclonidine 1 /0%, d ip ivefrin 0 . 1  % 
or placebo twice daily for 3 weeks each ,  in addition produced signif i 
cant additional IOP lower ing over t imolol treatment a tone.  This IOP 
reduction was signif icant at  a l i  t ime in tervals (P  < 0.01 ) .  H's additive 
effect was s ign ificantly greater than with d ip ivefr in at a l i  t imes (P 
< 0.01 ) ,  except at day 22 (P  � 0.061 ) .  S ign ificant change i n  pulse 
rate or  blood pressu re was not observed . Apraclon idine may be a 
useful adjunctive agent in pat ients with poorly controlled glaucoma. 

BETAXOLOL 0.5% SOLUTIO N: LA RGE EPIDEMIOLOGICAL STUDY 

C. HAROLD BEASLEY' ; L. A. BRUCE' ; T .  O .  McDONALD' 
1 Heber Spr ings,  A rkansas, USA.  
2 Cl in ical Sc ience,  Alcon laboratories, Inc . ,  Ft. Worth ,  Texas, USA. 

The prel im inary resu lts a re reported here of a large-scale ,  open
labe l ,  six-month study i n  which patients were recru ited from over 
700 ophthalmic practices across France. Study enrol lment i nc luded 
patients with ocular hypertension ,  n ewly diagnosed and previously 
treated pr imary open-angle glaucoma patients. Forty-five percent 
(45%)  of the popu lation had no previous glaucoma treatment .  F i fty
seven (57%) of the pat ients previous trea-ted, had received a non-se
lective beta blocker (NSBB) as single therapy, an additional 10% had 
previous been treated with NSBB plus a m iotic and 4.0% of the patient 
had received NSBB plus adrena l i n .  The average age of the popu lat ion 
was 64 years with the range being 1 3  to 94 years. E ighty-fou r  (84%) 
of the patients had no fami ly h istory of glaucoma. Other i mportant 
demographic parameters will be discussed . Ocular examinations and 
systemic evaluations were admin istered at basel ine and at 1, 3 and 
6 months. Betoptic treatment was begun after the basel ine examina
tion. Results provide an opportunity to evaluate epidemiological para
meters trom an ophthalmic population of 6,000 patients. Subsets of 
the popu lation divided accord ing to previous or no previous ocular 
med ications,  single or mult iple glaucoma medications wi l l  be corre
lated with ocu lar efficacy and safety . 

MINI·TREPHINE  FOR LACRIMAL CA NAUCULAR OR OTHER 
OPHTHALMIC DISSECTION 

HAMPSON A. S ISLER' & L lAQUAT ALLARAKH IA' 
1 Manhattan Eye, Ear  & Throat Hospital New York ,  New York,  USA. 
2 Vis itec Company, Sarasota, Florida, USA. 

A new disposable min i-trephine,  having an outer diameter  of 
0.8 m m  and a cutting length of 16  mm, was designed by the authors 
for "dri l l ing out" sear tissue from an occluded canalicu lus  at its d istal 
end, just short of entry i nto the lacrimal saCo An attached syri nge 
with spring activates plunger makes it possible to exert gentle graded 
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suction on the lumen of the trephine so that trephinated material 
will be d rawn toward the syringe lumen .  The extracted tissue plug 
may be either scar t issue for remova I or biopsy material for patholo
gical study. ln the case of a scarred d istal canal iculus,  stenting of 
the latter with whatever means is  desired, should follow the trephi
nated opening of the closed dueto This gentle and easy method obvia
tes the need for tedious canal icular dissection ar less-than-satisfactory 
force-through m.ethods. 

Other suggested uses for the min i-trephine are ( 1 . )  orbital biop
sies (through a small pred issected tract) ; (2 . )  Molteno AIC stenting 
for glaucomatous aqueous egress (The tract having been fashioned 
by the trephine prior to implantation of the stent  ( 3 . )  corneal of 
scleral biopsies or (4. )  removal of smal l  global foreign bodies, vis ible 
on the su rface. 

This disposable un it  i s avai lable i rom visitee Company, 2043 Whit
field Park Drive, Sa rasota, Florida 34243, USA. 

DYSTHYROID OPTlC NEUROPATHY 

R. TANG & J. KELLAWAY 
U niversity of Texas Health Science Center at Houston ,  Department 
of Ophthalmology, Houston , Texas, USA. 

POST·OPERATIVE ADJUNCTS l N  FILTRATlON SURGERY 

RICHARD J .  S IMMONS 
Boston,  MA, USA. 

IMPLANTACIÓN DE LENTE RíGIDO CON FIJAClÓN CAPSULAR, 
RESULTADOS DE 2.500 CASOS 

RAFAEL YEE 

EFFECTS ON MYOPIA ANO ASTIGMATISM OF KERATOCONUS BY 
PENETRATI NG KERATOPLASTY UTlUZING G RAFTS OF VARIOUS SIZES 

L .  J .  G I RARD 
USA 

RETlNAL COMPLlCATIONS FOLLOWI NG YAG LASER CAPSULOTOMY 

R. L. WINSLOW & B. C. TAYLOR 
USA 

I NSTRUMENTATION lN  VITREORETINAL SURGERY 

M. STEWART & M.  B. LANDERS I I I  

ENHANCED O N E  MUSClE RKESSIONS F O R  HORIZONTAL 
DEVIATIONS OF TWENTY·FIVE DIOPTERS OR LESS 

D. R.  STAGER 
USA 

COMPLlCATIONS OF ARGON LASER PHOTOCOAGULATION OF 
SU BRETINAL NEOVASCULAR MEMBRANE 

J .  M .  CELO R I O ;  A.  E. JALKH, F .  P.: NASRALLAH ; C .  W. ARZABE; 
C. L .  SCHEPENS 
USA 

CENTRAL SEROUS CHORIORETINOPATHY AFFECTING PATlENTS 60 
YEARS OF AGE OR OlOER 

D.  MADE I RA & H.  SCHArZ 
USA 

TRATAMI ENTO MODERNO DE LA QUERATOCONJU NTIVITIS 
ALERGICAS. EXPERIENCIA EN 1 902 EN FERMOS 

P. H. VERI N ;  J .  DE CASAMAYOR; D.  FRITSCH 
Centre Hospita l ier  Régional de Bordeaux, Service Oph - Hópital 
des Enfants, Bordeaux, France. 

la clasificación moderna de la  conjuntivitis alérgica d istingue 
- Ia conjuntivitis pr imaveral, 
- Ia querato conjuntivitis atópica, 
- Ia conjuntivitis giganto-papi lar ,  

pera igualmente l a  alergia de contacto, l a  alergia a bacte rias y hongos 
y la alergia asociada ai síndrome seco. 
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la identif icación es ind ispensable para establece r el tratamiento.  
Los estabi l isadores de los mastocitos representan el t ratamiento 

de elección porque están desprovistos de efectos secundarios impor
tantes. 

la cort isona se reservará a los casos graves , se p rescrib i rá de 
segunda intención y estrechamente vigi lada a causa dei  pel igro de 
automed icación,  sobr'etodo de glaucoma. 

En los casos de alergia aguda donde los corticoides deberán 
ser uti l izados, se suspenderán lo más rápido posible y se darán con
juntamente los estab i l isadores de los mastocitos. 

"PTERIGIO: CIRURGIA Y QUIMIOTERAPIA. CURAClON TOTAL." 

JORGE VASCO·POSADA 
Medel l ín , Colombia.  

Du rante un período de observación de 5 anos, 1983-1 988, fueron 
operados y controlados 500 casos de pte rigios primarios y 1 00 rec idi
vados. 

La mitad de cada uno de estas dos grupos, fueron operados 
con una técn ica microq u i rú rgica, ut i l izando un colgajo conjuntival 
pedicu lado y la otra m itad, uti l izando la mi sma téncn ica y agregando 
un  tratamiento qu im ioterápico. 

En e l  primer grupo el índ ice de recid ivas fué dei  1 6 % .  En  el 
segundo grupo, con la adición de la qu imioterapia, las recidivas desa
parecieron totalmente. 

Este nuevo avance en el t ratam iento de i  Pte rigio, obtiene su cu ra
ción en  e 1 1 00% de los casos, cosa no lograda hasta ahora con n ingún 
otro p rocedi m iento y s in complicaciones immediatas n i  tard ías para 
las estructuras dei ajo, su  vis ión, ni para e l  estado de salud general 
dei paciente. 

DOS CASOS DE RUPTURA DE LA CAPSULA POSTERIOR CON TECN ICA 
EN DOCAPSULAR. COLOCAClON DE LI.O. DE CAMARA POSTERIOR 
SUTURA CON PROLENE TRA NSESCLERAL 

ARTURO MALDONADO BAS ; JOSÉ LU IS  BULAC I O ;  ROBERTO 
CARRIZO 
Córdoba, Argenti na .  

Se reportan dos casos en los cuales se rompió accidentalmente 
la cápsu la poster ior ,  en  su parte superior, du rante una técnica e ndo
capsular .  

Se practic6 vit rectomía anterior y capsu lectomía anter ior y se 
coloc6 una lente de cámara poste r ior con su háptica inferior a lojada 
en el su rco y apoyada e n  el  resto de cápsu la  poste r ior,  m ientras 
que su háptica superior se fij6 con una sutura de prolene 9-0 trans
esc1era l .  

E sta técn ica permitió colocar en  ambos casos u na lente de cámara 
poste rior pese a la ruptu ra capsular ,  fijándolo de un modo seg u ro.  
E I  postoperato rio y resu ltado f inal  fueron satisfactorios. 

TOXOCARIASIS OCULAR: REVISIÓN DE N UESTROS PACIENTES 

CRISTIAN M .  DODDS' ; J UAN AMARAL LUNA' ;  ENR IQUE  S. 
MALBRAN' ; R ICARDO A. DODDS' ; C I PRIANO D·ALESSANDRO' ; 
RICARDO H ULSBUS' ; FERNANDO CARI DE' ; JORG E  FOSTE R' 
, Centro Oftal mológico Malbran y Fundación Oftalmológica 

Argentina Jorge Malbran, Buenos Aires, Argent ina .  
2 C l ín ica de Microcirugía,  Buenos Ai res , Argentina.  

Se hace una  revis i6n de 13  pacientes con d iagnóstico de toxoca
riasis ocu lar confi rmados con Test de E l isa, que se presenta ron a 
c o n s u l t a  e n  el C e n t ro Of ta l m ol ó g i co M a l b r a n  e n t re los  anos  
1985-1 988. E 1  fondo de a jo  mostro en 1 0  casos una lesión granu lo
matosa con reacción vítrea moderada o marcada ;  en un caso era 
inactiva y 2 poseían un  desprendimiento de retina tota l .  Se hace una 
eval u ación de la agudeza visual anterior y poster ior ai tratamiento,  
así como los valores obtenidos en el Test de E l isa.  Se eval úan los 
tratamientos clínicos como los q u i rú rgicos (8 pacientes fueron sujetos 
a vitrectomía vía pars plana) . Un resumen epidemiológico, como 
también la revis ión bibl iográfica, son objeto de nuestra p resentación.  

SIDA EN OFTALMOLOGIA 

L. N. FERRAZ DE OL IVE I RA" & ANTÓN I O  RODRIGUES 
Serviço Un ivesitário de Oftalmologia - Hospita l  Egas Moniz - Portugal 

Foi feito um estudo clínico e de investigação em doentes da Enfer
maria Escolar do Instituto de Higiene e Medic ina Tropical de Lisboa, 
com diagnóstico de S indrome de Imunodeficiência Adqu i rida.  

O estudo consist iu na observação ao biomicroscópio das pálpe
bras e conjuntiva, segmento anter ior ,  vítreo, retina  (com angiografia) 
recolha de lágrimas por p ipetagem ,  com ou sem estimu lação e pes
qu iza dos anticorpos pela técnica imunoenzimática ( El iSA) . 

A idade média dos doentes era de 40 anos com desvio padrão 
de 14 anos. 

ARQ . BRAS . O FTAl.  
52(4) , 1 989 

A distr ibuição pelo sexo e ra idêntica. 
No  g rupo de r i sco a vida sexual e ra dominante, com 81 % .  
A p roven iencia apresentava u m a  d i str ibu icáo equitativa entre 

doentes existentes no país e os p roven ientes oe zonas endemicas 
africanas. 

Das manifestações objectivas e subjectivas a secreção conjuntival 
e as alterações aparentes do CV, apesar da  % baixa, pareceu ser 
s ignif icativa. 

No grupo dos s ina is  as alterações ao n ível do fundo ocular vítreo 
e d im inu ição da  A.V. foram consideradas sign if icativas. 

Em relação à manifestação c l ínica que levou o i nternamento dos 
doentes desta amostra, a d iarreia crónica vinha em primeiro lugar  
com 38%, seguida de in fecções oportu nísticas com' 37% .  

A pesqu iza dos anticorpos na  lágrima acusou u m a  positividade 
de 85% no grupo de doentes estudados. 

t:m relação ao t ipo de vírus ,  50% dos doentes apresentavam 
H I V2 dos quais 1 9% com lesão ocular ;  38% com H IV" sendo 12% 
com lesão ocular estando os restantes 12% com positividade para 
H IV, e H IV2• 

Em termos comparativos, entre os doentes com lesão ocular ,  
33% pertenciam ao grupo H IV, e 38% ao H I V2 0 que  não é s ignificativo 
uma vez que a amostra apresenta um maior  número dt' doentes 
mm H I V2• 

EVALUACION OH PH Y OTRAS PRUEBAS DE FUNCION LAGRIMAL 
EN 203 �ACIENTES 

M .  IRAD I ER ;  C. ESTRADA; A .  G. Q U I NZAN O S ;  E .  ORTlz; M. 
LANGREO 
Hospital " de  Octubre - Servfcio de Oftalmologia, Madr id .  

Presentamos un  estudio de 203 pacientes, e n  los que se evaluó 
el pH lagr imal ,  t iempo de ruptu ra de la película lagr imal  (BUT) , y 
test de Schirmer, relacionando las variaciones de estas tres p ruebas 
entre s i  y con la  edad , sexo y patologia ocular asociada. 

En  n uestro trabajo el  pH se hace más alcal ino  en  pacientes de 
mayor edad , en aquel los cuyo S.uT y test de  Schirmer son patológicos 
y en los que p resentan queratit is .  E I  pH más acido se encontró en 
las blefariti s .  

CIRUGIA FILTRANTE DE GLAUCOMA CO N 5-FLUORO U RACILO 

CARMEN BARRA ; JOSÉ GONZÁLEZ; PATRICIO JARA; MARIA'>.jA 
GONZÁLEZ; T.  M.  PAULETTE CAZENAVE 
Departamento de Oftalmologia, U n iversidad de Concepción y 
H ospital Cl fnico Regional de Concepción,  Concepción, Chi le .  

Se admin istró 5-F luorou rac i lo (S-FU) subconjú ntival después de 
cirugía f i l trante de glaucoma en 17 ojos con mal pronóstico Qu i rú r
gico. EI período de segu im iento fue de 6 a 34 meses.  Se obtuvo 
êxito (P . I . O .  � 21 mmHg con medicamentos h ipotensores oculares 
ó � 25 mmHg s in  medicamentos h ipotensores oculares) en  14  ojos 
(82%) . Defectos dei  epitelio corneal ocurrieron e n  la mayoría de los 
casos (14/1 7 ajas), se produjo deh iscen ia  de la incisión con juntival 
en dos casos, requ i riendo ser resutu rado sólo en uno de éstos.  Estas 
(i:ompl icaciones se deben a i  efecto ant iprol iferativo dei 5-FU sobre 
el epite l io  corneal y conju ntival y responden bien y rapidamente 
ai t ratamiento s in  dejar secuelas. No hubo compl icaciones oculare� 
serias n i  s ignos de toxicidóld sistémica.  E I  uso de 5-FU su bconjuntival 
en el  post-operatorio inmediato puede aumentar la pos ib i l idad de 
éxito de la ci rurgía fi ltrante e n  los glaucomas de mal pronóstico qu i r ú r
gico . 

TUMORES MALIG NOS PRIMÁRIO DA PALPEBRA: REVISÃO 
RETROSPECTIVA DE 10 ANOS NO WI LLS EYE HOSPITAL 

MARCOS C. CUNHA;  PATRICK M. FLAHARTY ; ANGELA VELOD I U S ;  
ROBERT KEN NEDY; JOSEPH C.  FLANAGAN ; RALPH C .  EAGLE 
Wi l ls  Eye Hospital 

Todos tumores mal ignos primário da pa lpebra submetidos ao 
laboratório de patologia do Wi l ls  Eye Hospital entre 1 978 e 1 987 foram 
revisados. Diagnóstico h i stopatol6gico confi rmado e dados c l ín i cos 
completos, inc lu indo idade do paciente,  sexo e localização do tumor 
foram obtidas para 648 lesões. A incidência relativa dos vários tipos 
de tumores, distr ibu ição com respeito a idade e sexo, local de p redi
leição e mudanças de padrão d u rante este per(odo são discutidos. 

EVOLUÇÃO DA RETINOPATlA DIABÉTICA PRECOCE - ESTUDO 
ANGIOGRÁFICO E DA PERMEABILIDADE (FLUOROFOTOMETRIA DO 
VíTREO) 

J .  R .  FARIA DE ABRE U :  I .  G .  CUN HA·VAZ; E. LEITE; J .  8 .  M I RA 
Centro de Oftalmologia da U niversidade de Coimbra ;  Hospitais da 
U niversidade de Coimbra - Coimbra - Portugal. 
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Fez-se estudo prospectivo de 22 diabéticos de tipo I com retino
patia precoce, du rante 12 meses por angiografia fluorescein ica e fluo
rofotometria do vítreo. Verifica-se que as alterações retin ianas preco
ces eram em certos casos revers(veis. O nú mero de m icroaneu rismas 
manteve-se estável em 57% dos casos diminui  em 160 casos e aumento 
em 27% . Os doentes que m06traram deterioração macular apresen
tavam valores fluorotofométricos mais elevados no início (p < 0,05 ) .  

FLUOROFOTOMETRIA EM DIABETES 

J. R. FARIA DE ABREU & J. G. CUNHA-VAZ 
Centro de Oftalmologia da Universidade de Coimbra; Hospitais da 
U niversidade de Coimbra - Coim bra - Portugal .  

Os AA reveem a metodologia da fl uorofotometria e apresentam 
resumos dos conhecimentos sobre fluorofotometria na diabetes .  

A IMU NOQulMICA DO AQUOSO NA PATOLOGIA INTRA-OCULAR 

J .  R I B E I RO DA S ILVA & L. PERE I RA  NEVES 

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pi nto - Lisboa - Portuga l .  

O estudo da imunoquímica do aquoso constitu i  u m  dado semio
lógico que pode contrib u i r  para o diagnóstico diferencial de p ro
cessos patológicos i ntra-oculares de natureza inflamatória ou degene
rativa . 

Apontam-se os aspectos clínicos mais relevantes e definem-se 
os elementos laboratoriais imu nológicos que para ele contribuem 
particularmente no  que diz respeito às i m u noglobuJinas e protefnas 
inflamatórias de fase aguda. 

ASPECTOS RETlNOGRÁFICOS E ANG IOFlUORESCEINOGRÁFICOS 
DAS ESTRIAS ANGIÓIDES 

F. CARLOS DA MAIA' & J. EURICO L ISBOA' 
1 Serviço de Oftal mologia do  Hospital de S.  José - Hospita is  Civis  

de L isboa,  L isboa, Portugal. 
2 Serviço de Oftal mologia do  Hospital de Santo Antônio dos 

Capuchos - Hospitais Civis de L isboa, L i sboa, Portugal . 

Os A.A. baseados na casu ística dos Serviços analisam os aspectos 
retinográficos e angiofluoresce(nográficos das estrias angióides, bem 
como as suas associações e.compl icações mais f requentes. 

LA CRIOTERAPIA PAN RETI NIANA EN El TRATAMIENTO DE LAS 
HEMORRAGIAS VITREAS DIABÉTICAS 

M .  S .  SALO R I O ;  J. FAN D I N O ;  J .  FERNANDEZ-VIG O ;  A. DIAZ 
Departamento de Oftalmologia, Facultad de Medicina, Universidad 
de Santiago de Compostela, Espana. 

Hemos estud iado la eficacia de la crioterapia panreti n iana en 
el tratam iento de las hemorragias en el  vitreo de o rigen diabético, 
comparando los resu ltados obtenidos e n  41 ojos tratados con un 
grupo control de 1 31 ajas de evol ución natural .  

la evolución dei grupo tratado es mejor que la dei grupo contrai, 
ya que la agudeza visual mejora desde el momento dei  tratamiento 
hasta los 24 meses d e  segu i m iento (p  :s 0.001 ) ,  mientras que en 
el grupo control mejora hasta los 3 meses, para em peo rar contin ua
mente después de los 6 meses. 

E I  fondo de ajo en el  grupo tratado se aclara en e l  73% de los 
ojos a los 3 meses, e n  e l  76% ai ano y en el 1 00% a los 2 anos, 
alcanzándose u n  85% de vítreos transparentes a los 18  y 24 meses, 
mientras que en el  grupo control e l  mayor po rcentaJe de vítreos 
transparentes es e l  alcanzado ai ano (23%)  dismin uyendo de nu evo 
después. 

LA FOTOCOAGU LACIÓN FOCAL EN LA RETI NOPATlA DIABÉTICA 
SIMPLE, RESULTADOS A LARGO PLAZO 

J. FERNANDEZ-VIGO; J. FAN D I N O ;  M. I. FERNANDEZ; M. S .  
SALORIO 
Departamento de Oftalmologia, Facu ltad de Medicina, Un iversidad 
de Santiago de Compostela, E spana. 

Se estudia la eficacia de la fotocoagulación focal en la retinopatia 
d iabética s imple a los 3 afias dei segu imiento, valo rando la evol ución 
de la agudeza visual y dei fondo de ajo en 80 ojos. DeI mismo modo 
se analizan 105 fracasos, las refotocoagu laciones y las evoluciones 
hacia formas i squémicas surgidas d u rante el segu i miento .  

l a  agudeza visual s e  mantuvo estable o mejoró en el  80% d e  
l o s  ojos, y l o s  exudados d isminuye ron o desaparecieron e n  m á s  dei 
75% de los ojos. 

E I  45% de los fracasos san debidos a la aparición de nuevos 
focos exudativos. Un 27% de los ojos debieron ser refotocoagu lados, 
y u n  32% evolucionaran hacia formas isquém icas.  
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MYOPIC kERATOMILEUSIS lN SITU. RUIZ TECHNIQUE - INITIAL 
RESULTS 

ARTURO MALDONADO BAS & HUGO DAN I E l  NANO 
Cordoba, Argentina. 

Thi rty eyes that u nderwent myopic keratomi leus is  i n  situ a re pre
sented. 

Indications as well  as contraindications are pointed out. 
Al i  the patients had a complete presu rgical ophthalmological stu-

dy. Patients were chosen according to the following criteria :  
- Myopic eyes between 8 and 26 Diopters. 
- Patients' ages ranging between 20 and 60 years old. 
- Contact lens intolerance. 
Patients were excluded according to : 
- General contraindicat ions for ophthalmological su rgery. 
- Keratometry :  greater than 46 x 46 Diopters 

less than 40 x 40 Diopters. 
- Pachimetry : less than 500 microns 

greater than 400 m icrons 
- Vascularized corneas or  with developmental affections .  
- Cataract 
- Peripheral reti nal holes or tears before treatment .  
lhe su rgical data were taken from J . 1 .  Barraq uer's myopic kerato

mi leus is  in situ programo 
lhe su rgical technique i s  shown in a U-Matic video. 
Age, sex, refract ion,  spherical equivalent pre and post su rgery, 

visual acu i t  with and without correction before and after su rgery, 
pre and post pachimetry, corneal cu rvatu re before and afte r su rgery, 
follow up times (min imum 3 maxim u m  10 months) were considered. 
Compl ications are poi nted out. 

ln  one case myopic ke ratomi leus i s  was combined with oth er  
praced u re. Resu lts are  also studied. 

CORREÇÁO CIRÚRGICA DE MIOPIA COM I NTRODUÇÃO D E  LENTES 
INTRA-OCU LARES 

JOAQ U I M  TORRES ;  ANTÓ N I O  A.  P.  MARI N H O ;  A. PENA FERRE I RA 
Instituto de Ciências Biomédicas "Abel Salazar" , Hospital Geral de 
Santo António, Porto , Portuga l .  

Para a correcção cirú rgica de miopias compreendidas entre 10 
e 30 dioptrias ut i l izamos o método de introdução de lentes i ntra-o
culares. 

A lente ut i l izada é do tipo ZB fabricada pela Domilens (França) , 
sendo introduzida na câmara anterior com auxrtio de su bstância vis
coetástica. 

Na técnica cirú rgica salienta-se a importância da mióse e da h ipo
tensão oculares pe r-ope ratórias bem como da necessidade de manter 
sempre a profu ndidade da câmara anterior. 

Foram operados 20 olhos, com u m  follow-up médio de 6 meses, 
tendo-se obtido em todos os casos boas acuidades visuais sem o 
aparecimento de complicações impo rtantes. 

Este método parece pois ser de interesse na correcção cirú rgica 
de miopia devido ao baixo cu sto de material necessário e acessibi
l idade técn ica a qualquer c iru rgião experimentado de segmento ante
rior. 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA CIRURGIA DE R ETROCESO Y 
MI ECTOMIA DH OBLlCUO MENOR 

D. RODR íGUEZ LAGO DE D'AURIA 
Servicio de Oftalmologia Pediatrica dei  Bco . de  Previs ion Social ,  
Montevideo, Uruguai .  

E n  u n  lapso de 15  anos se rea l izaran las dos técn icas por el 
mismo eq uipo y se eval úan los resu l tados motores y senso riales obte
nidos) .  

MICROFTALMOS 

D.  RODRIGUEZ LAGO DE D'AURIA 
Servido de Oftalmologia Ped iatrica dei Bco. de Previs ion Social ,  
Montevideo, U ruguai .  

Se presenta una casu(sti.ca, estudios genéticos, etio logías proba
bles y ecografías realizadas. 

SIN DROMES DE CONOS 

D.  RODR íGUEZ LAGO DE D'AURIA 
Servicio de Oftalmologia Pediatrica dei Bco. de Prevision Social, 
Montevideo, U ruguai .  

Se estudian ninos hermanos pertenecientes a distintas fam il ias,  
sub clínica para clínica, evolución y resu ltado de reeducación visual .  
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PAN RETI NAL CRYOTHERAPY A N D  TRABECULECTOMY. SURGICAL 
TREATMENT l N  ACUTE CASES OF DlABETIC N EOVASCULAR 
G LAUCOMA 

M. SANCHEZ SALORIO;  J. FERNANDEZ·V IGO;  J. CASTRO; A.  DIAZ 
Department of Ophthalmology, University of Santiago de 
Compostela .  Spain .  

W e  describe the phisiopatology ofd iabetic neovascular glaucoma 
and the surgical techn ique employed. 

First we perform pan-retinal cryotherapy to stop f ibrovascu lar 
prol iferation caus ing the goniosinechia. After, we perform trabecu
lectomy to restare the d rai nage paths ar  arqueous h u mor. 

Post-operative compl ications observed were minimal .  l n  some 
cases appeared an hyphema that desappeared spontaneously. 

TECNICA ENDOSACULAR CON LENTE INTRAOCULAR: ASPIRACION 
MANUAL CON INSTRUMENTAL DE DISEIÍIO PROPIO 

ARTURO MALDONADO BioS 
Cordoba, Argentina. 

EI autor describe u n  set compuesto de ansa con i rrigación , cán u la 
recta de doble vía, cánu las curvas de doble via derecha e izqu ierda. 
de diserio propio, como también u na modificación de la cánula de 
Si mcoe. 

Todo este instrumental que se aplicó en u n  principio a la técnica 
extracapsular  con aspi ración manual ,  es ut i l izado en la actual idad 
para la técn ica endocapsular.  

Se describe esta técnica en cada uno de los pasos. 
Se comentan las ventajas de la misma y la apl icación dei instru

mentai antes citado en s u  real ización . 

CRITERIOS QUIRURGICOS EN LOS PROGRAMAS DE ATENCION 
OFTALMOLOGICA EN ZONAS RURALES DH PERU 

CARLOS F. WONG CAM & L U I S  TOBARU M I YASHIRO 
Organización Peruana de lucha Contra la Ceguera, l ima,  Peru . 

En este trabajo reportamos los resu ltados dei trabajo de la O rgani
zación Peruana de lu cha contra la ceguera (OPElUCEL efectuado 
d u rante 1 983 a 19BB en  17 á reas r u rales dei Perú. 

Se analiza los aspectos más saltantes que obl igan a reconsiderar 
los criterios q u i rú rgicos. muy dife rentes a los prevalecen en las ciuda
des. la ausencia de infraestrutu ra adecuada y las condiciones socio-e
conómicas-culturales de esas poblaciones establecen u na d iferencia 
su stancial , por lo que el trabajo médico debe también adaptarse 
a las l im itaciones dei media. 

ADHERENCIA BACTERIANA A LENTES DE CONTACTO 

M. T. RODR IGUEZ-ARES ; J. A. DURA N ;  C. GARClA·R IESTRA; A. 
MALVAR; M .  SALORIO 
Catedra de Oftalmologia, Facu ldad de  Med icina,  Un iversidad de 
Santiago de Composte la, Santiago de Compostela, Espana.  

Pseudomona aerulinosa es la bacteria q u e  con más frecuencia 
provoca ú lceras corneales en portadores de lentes de contacto, asf 
como la más viru lenta en  patologia corneal . 

En este t rabajo se estudia la capacidad de adherencia de cuatro 
cepas de Pseudomona aeruginosa a cuatro tipos de lentes de contacto 
hid rotn icas n u evas de diferentes caracteristicas . Tras la incu bación 
de Pseudomona aerulinoS.1. d u rante 5, 15, 30 Y 60 m i nutos se demuestra 
que las bacterias san capaces de adheri rse en gran n ú mero sobre 
la superficie de las lentes de contacto . Se observa que d i st intas cepas 
de Pseudomona aerulinosa poseen diferente capacidad de adherencia 
a lentes de contacto. 

TUMOIIES DH N ERVIO OPTlCO. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
VENTAJAS DE LA RESONANOA MAG N ETICA N UCLEAR SOBRE LA 
TOMOGRAFIA COMPUTADA 

J. P� REZ MOREIRAS:  L .  L. I BO R ;  M� C. PRADA : E. DIEZ: C.  GUTIERREZ 
Centro de O rbital Hospital Cl ín ico Universitario de Galicia, Santiago 
de Compostela, E spana. 

Se hace una revisión de 22 tumores dei nervio óptico (gl iomas 
y men ingiomas) sobre un total de 700 casos estudiados en el  Centro 
de O rbita dei  Hosp ital Clínico U niversitario. Se anal izan las ventajas 
de la R .M.  sobre la l .C.  para conocer los l i mites y extensión dei 
tumor con l o  cual,  el  cirujano puede programar con gran exactitud 
qu i ru rgica, ya sea orbitaria o con extensión intracranea l .  

Se estudian las  imagenes de 22 casos estudiados con T .C .  y de 
1 1  casos estudiados con R . M .  
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BLEFAROPLASTlA A CIHO ABIERTO OE PARPADOS SUPERIORES 
MODIFICADA: TECN ICA QUIRURGICA 

L .  W. LU & R .  CORDERO 
And rew Kau l  Memorial Hospital ,  USA. 

la Blefaroplastia de parpados superiores, como todo proced i
miento qu i ru rgico cosmetico, requiere un plan p re-operatorio y una 
conversadon con el paciente de los resultados que se esperan conse
guir .  

las metas de la blefaroplastia de los parpados superiores san 
las de consegu ir  su lcos palpebrales simetricos y apropiados, y de 
remover la piei redu ndante y grasa excesiva, pero es  aun mas impor
tante la mejoria de la propria imagen deI paciente fisica y siqu ica� 
mente. 

P resentamos la tecnica qu i ru rgica para b lefaroplastia de parpados 
superiores que se real iza en el Departamento de Oftalmologia dei 
Andrew Kau l  Memorial Hospitat Pennsylvania,  Estados Unidos. 

INCISION ESCLERAL PARA LA ClRUGIA DE CATARATA 

NORBERTO DANTE P�REZ; DEL IA R. D'AU RIA; 
FERNANDO DE SANTIAG O ;  ADRIÁN ANTE S ;  CARLOS DE MARiA ;  
SANTIAGO PÉREZ; E N R I Q U E  DARTAYETIE 
Montevideo, U ruguai .  

Comenzamos en mayo de 1 977 a operar cataratas con la variante 
de incis ión escleral con la f inal idad de, ai apartar la herida y sutura 
dei l imbo,  lograr un cierre más f irme y mayor confort para el paciente. 

Con el t iempo observamos con nuestra experiencia y con técn icas 
s imHares de otros autores, que el astigmatismo inducido post-qui
rú rgico cambiaba sensiblemente con respecto a las técn icas clásicas. 

Se h izo u n  estudio prospectivo de 20 pacientes a los cuales se 
les realizó u na extracción extracapsular de catarata con incis ión escle
ral con y sin implante intraQc u lar .  

la f inal idad tue estudiar las variaciones dei astigmatismo post-qui 
rúrgico, comparar e l  resultado con otras técn icas y evaluar la inci
dencia de efectos colaterales. 

la técnica realizada fué en todos los casos la s iguiente :  Se practica 
un colgajo conju ntival a base fornix.  Incis ión escleral a 4 m m .  dei 
l imbo y paralela a éste de hora 10 a hora 2 .  la profundidad es de 
0.3 a 0.4 deI espesor esclera l .  A conti nuación se realiza una disección 
de la escl era en forma lamelar hasta el l imbo invadiendo el área 
gris o  Practicamos luego un su rco co rneal y se hace la entrada a la 
cámara anterior con bisturí completando la herida con tijera. 

Se colocan puntos de seda negra y se procede a la extracción 
extracapsu lar .  Se cierra l u  ego en u n  plano escleral con nylon 10.0. 

los resu ltados están siendo evaluados y procesados en forma 
estadfstica. 

RIESGO DH USO DE LENTES DE CONTACTO: QUERATlTlS POR 
ACA N THAMOEBA 

FERNANDO DE SANTIAG O ;  RAUL RODRIGUES BARRIOS;  LU IS  
CALEGARI ;  WALTER MEERHOFF 
Montevideo, U ruguâi .  

la infección por Acanthamoeba es una enfermedad terr ib le que 
amenaza principalmente a los usuarios de lentes de contacto. 

De los varias casos diagnosticados en n uestro pafs seleccionamos 
uno que nos permite describ i r  cómo hic imos el d iagnóstico a pesar 
de carecer de técnicas sofisticadas. 

La prevención en estas casos e lo más importante ya que medidas 
ferapéuticas que se dispone a la fecha distan mucho de ser eficaces.  

MEMBRANAS EPlRRETINIANAS IDIOPATlCAS 

RICARDO IN FANTE·DE GERMÁN RIBÓN & ALVARO 
RODRIGUEZ-GONZÁLES 
Bogotá, Colombia.  

Se revisaron más de 1 5 .000 h istorias clín icas dei  consultaria priva
do de u n o  de los autores, enco ntrándose aproximadamente 200 pa
cientes con membranas epirretinianas. Se seleccionaron aquellos ca
sos sín n ingún tipo de patologia asociada. Se presenta d icha casufs.tica 
con un estudio muy completo de la entidad desde el punto de  vistCl 
clínico y en algunos casos qu i rú rgico. 

RESULTADOS DEL USO DEL ACEITE DE SILlCON I NTRAOCUlAR E N  
CIRUGIA VITREO RETI N IANA 

RICARDO I N FANTE-DE GERMAN RIBÓN 
lIogotá, Colombia 

Se hace u na revis ión dei uso dei  aceite de s i l icón en  c i rugia 
vítreo ret iniana y u n  análisis muy completo de las complicaciones. 
Se presenta igualmente una casuística personal en reladOn con resul-
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tados anatóm icos y funcionales después d ei u so dei aceite de s i l icón,  
así como de las compl icaciones comparada con las experiencias de 
otros autores . 

FLUORESCEI NOGRAFIA Y FLUORESCEINOSCOPIA POR VIA ORAL: 
DETERMINACION OE NIVELES SERICOS E I NTERES CLl N ICO 

F .  GOMEZ-ULLA; A. MALVAR; M. PARAFITA ;  C.  ALDEMUNDE 
Unive rsidad de Santiago de Compostela,  Hospital Cl i n i co 
Un iversitario, Cátedra de Oftalmología , Santiago de Com postela ,  
Espana.  

Se estud ian trei nta pacientes a los que se les há admi n is t rado 
f luoresceína en cápsulas (500 mg. por cada 15 kg de  peso) .  Se d ividen 
en dos grupos :  qu ince pacientes en ayunas y 15 depués de la i ngesta 
de a l imentos ; un tercer grupo con admin i st ración in travenosa de 
f luoresceína se ut i l iza como contro l .  

Se determinan los n iveles sé  ricos de concentración de f luores
ceína y su máxima f luorescencia en fondo de ojo (como término 
media a los tre inta m inutos de la i ngestian de  las cápsu las ) .  Se  p resen
tan las pr inci pales i nd icaciones en la práctica clínica. 

TRES ANOS DE EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL 
DESPRENDIMIENTO DE  LA RETI NA MEDIANTE 
IRGE- NEUMORRETINOPEXIA 

C. CAPEANS ;  M .  SANCHEZ-SALOR IO;  J .  ACOSTA; J . MAREY; M .  
J . COPENA; M .  T .  RODRIGUES-ARES 
Universidad de San tiago de Composte la, Hospital C l i n ico 
Un iversitario, Cátedra de  Ofta lmologia, Santiago de Compostela ,  
Espana . 

Se estudian 1 50 pacientes afectos de desprendimiento de la ret ina, 
tratados qu i ru rgicamente mediante inyecciones repetidas de gas ex
pandible (SF 6) Y l a  apl icación de fotocoagu lación o c rioterapia .  

Esta cirugfa ha s ido ut i l i zada como técnica ú nica o bien asociada 
a c irugía de indentación escleral sectorial o circular .  

Se describen mod ificaciones a la técnica or iginal , resu ltados a 
corto y largo plazo, ind icaciones para I RCE-Neumorreti nopexi a  bien 
como c i ru gía ún i ca o como técn ica asociada a ci rugía externa, cam pi  i
caciones así como recidivas a corto y medio plazo. 

APLICAÇÕES CLíN ICAS DA MICROSCOPIA ESPECULAR DO 
EN DOTELIO CORNEANO 

S .  MORELLO JR . ; H .  L E IBOWITZ; R .  LAING 
Boston Un ivers ity School af Medic ine,  Department of 
Ophthalmology, Boston ,  USA. 

O microscópio especular  é um microscópio de luz refletida. Ele 
util iza a luz refletida por uma in terface óptica para a formação da 
imagem a ser anal izada .  

Atualmente o microscópio especular é pr inc ipalmente ut i l izado 
para à ava l iação do endotélio corneano. 

A avaliação do endotélio corneano pode ser feito tanto quanti tati
vamente como qua l itativamente . 

Na anál ise qual i tativa, a aval iação celu lar quanto a existência de 
estruturas i ntra e/ou extra cel u lares  normais ou anormais (em tama
nho e número ) ,  forma, tamanho,  e l im ites e inte rsecções ce lu la res 
são exam i nadas em detalhe.  

Na aná l i se quan titativa a f ina l idade e a obtenção de u m  valor 
que corresponda ao status  do endotél io corneano .  Dois métodos 
equ ivalentes tem sido u sados :  A anál ise do tamanho médio da área 
cel u lar e a densidade celu lar .  

Os achados da microscopia especu lar  em vivo nos fazem conc l u i r  
que há alterações do endotél io corneano com a idade e com diversas 
patologias corneanas . 

A elevação da p ressão int raocu lar  pelo glaucoma produz um trau 
ma e ndotel ial  que  pode resultar em uma  alteração da  população 
cel u lar do endotél io corneano, como também ocorre com as c i ru rgias 
de catarata, transplantes de córnea, uso de lentes int raocu lares, uso 
de soluções de i r rigação , trauma, e d iversas outras patologias de 
córneas tai s como : d i strofia de Fuchs ,  s índrome endotel ial i r idocor
neana, ceratocone, contato vitreocorneano, e a epitel ização da  câma
ra anterior. 

EPIQU ERATOFAQUIA EN EL NI NO, CON LE NTICULO NO 
LlOFI L lZADO 

A. AG U I Rt V I LA-CORO ; J .  D. GOOSEY; T. C. PRAGER 
U n iversity of  Texas Health Science Center at Housto n ,  Hermann Eye 
Center ,  Houston ,  USA. 

Efectuamos epiqueratofaquia con lenticu los no  l iofil i zados en 
28 n inas (37 ojos afaquicos) de edades comprendidas entre 1 y 7 
anos (media = 4 anos ) .  los pacientes fueron seguidos postoperatoria-
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mente entre 6 meses y 3 alios. EI lenticulo recupero transparencia 
plena a los 18 dias. La refraccion postoperatoria se estab i l izo a los 
3 meses. La ametropia residual (equ ivalente esferico) fue infer ior 
a iO en 40% ,  i nferior a 3 D en 85% y de 8 D en u n  caso, con c i l indros 
de 0 - 5 ,5 D (media = 0,75 D,  desviadon estandar 1 ,55 D). La agudeza 
visual a los 6 meses fue de 0,8 - 0,05 (con correccion ) ,  0,4 - 0,05 
(s in correccionL Como compl icaciones tuvimos epitelio en la i nter
fase (7  casos, 19%) ,  opacificacion dei i nje rto que requ ir io reoperacion 
(2 casos, 5%) y ametropia res idual que requ i rio reoperacion (1 caso, 
3%) .  N uestros resultados sugieren que l a  epiq ueratofagu ia  con lenti
cu lo no l iof i l izado debe ser cons iderada para la rehabi l itacion dei 
nirio afaqu ico. 

PREVALENClA DE DEGEN ERAClON EN LATTICE EN MIOPIA ALTA 

CELORIO,  J .  M. & PRUETT, R .  C .  
Eye Research I n stitute of Retina Fou ndation a n d  Ret ina Associates ,  
Boston ,  Mass . ,  USA.  

Es  b ien docu mentado por d i ferentes autores  que los ojos con 
i ncremento dei d iametro axial dei globo ocu la r, tienen una mayor 
prevalencia de degeneradón en lattice. 

Nosotros revisamos los expedientes de 150 pacientes (225 ojos) 
con diagnostico de miopia alta (- 8 d ioptrias o más) para determinar 
la re lac ion entre el diametro axial dei g lobo ocular y la prevalencia 
de degeneracion en lattice . 

Se formaran 4 grupos para nuestro estud io :  1 )  - 8 dioptrfas a 
- 1 1 . 75 dioptrfa s ;  2) - 1 2 dioptrías a - 1 5 . 75 d ioptr{as ;  3) - 16 dioptrías 
a - 19 .75 d ioptrias ;  4 )  - 20 d ioptrías o más .  

E n  e l  pr imer grupo encontramos una  prevalencia de ojos con 
lattice dei 25% contra 75% sin presencia de lattice.  En e l  segundo 
grupo, la prevalencia de lattice fue dei 20% contra e 1 80% s in  presencia 
de latt ice. En  el tercer grupo la p revalencia de lattice d i sm inuyó nota
blemente a un  4% contra 96% sin presencia de lattice y f i nal mente 
en n uestro u ltimo grupo la prevalencia de lattice fue de 2% contra 
98% s i n  presencia de lattice . 

La diferencia encontrada entre los diferentes grupos fue estadfsti
camente signif icativa (� = 35 .48, P < 0.0002) . 

EPIQUERATOPLASTIA PARA LA CORRECCION DE LA MIOPIA: 
RESULTADOS 

J. D .  GOOSEY; THOMAS C. PRAGER ;  A .  AG U I RRE V I LA-CORO 
Unive rs i ty of Texas Health Science Center at Houston, Houston , 
Texas ,  USA. 

Trece cirujanos efectuaron un  total de 139 ep iqueratoplastias 
para la  correccion de miopia en 93 pacientes .  Entre el las hubo catorce 
rei ntervendones.  I n formamos de  1 14 c i ru rgias primarias (no rei nter· 
venciones) con datos sobre 98 casos a los seis meses, y 82 casos 
a los 12 meses. Nueve de las reintervenciones fueron seguidas durante 
12 meses. Un anal is is  de solo aquel los pacientes que ten ian  agudeza 
visual preoperatoria de 20/40 o mejor, demonstro que la agudeza 
vi sua l  postoperatoria sin correccion fue de 20/40 o meior en  66% 
(41 /71 ) a los 3 meses, 64% (48175) a los 6 meses y 53% (32/60) a los 
doce meses. La media y la  mediana dei equ ivalente esferico mostraran 
miopia gradualmente p rogresiva (regres ion dei efecto qu i rú rgico) dei 
cuarto ai doceavo mes postoperato rio . E I  grupo de pacientes con 
miopia baja mostro regresion s ignif icativa a lo  largo dei tiempo, s ien
do la probabi l idad de regresion 1 700 veces mayor en pacientes de 
edad inferior a 25 anos que en  los mayores de 25 anos. la regresion 
en los grupos de pac ientes con miopia moderada y alta no mostro 
relacion con la edad . 

DESPRENDIMIENTO DE RETI NA. TECNICA QUIRURG ICA 
SIMPLIFICADA PARA CASOS SELECCIONADOS 

R. N .  BORRONE ;  Q. CHAVEZ; O.  GOSSN; M .  SURACI  
Sección Ret ina ,  Servido de Ofta lmología, Hospital Ital iano. Buenos 
Ai res ,  Argentina .  

Se describe u n  protocolo qu i r ú rgico para  tratar determinados 
desprendim ientos de ret ina regmatógenos.  las etapas fundamentales 
san : 1) anestesia local subconjuntiva l ;  2) ut i l ización de sutu ras escle
rales de tracdón reemplazando a los  lazos convencionales en los 
rectos ;  3 )  prescindencia de las técnicas de identación ;  4) punción 
evacuadora de I fquido subretinal ; 5) criopexia ret inal intraoperatoria 
u optativa mente, según e l  caso, fotocoagulación d iferida ai post-ope
ratorio i nmediato y 6 )  i nyeccion de aire i ntravit reo en bu rbuja de 
gran volumen (1 ,5 - 2 mi l .  

Se destacan los  criterios de i nclu s ión y e l  t iempo qu i rú rgico m íni
mo que requ iere (no supera los 30 minutos) .  Constituye una  alterna
tiva e ntre la retinopexia neumática y las técnicas convencionales. 
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EPIDEMIOLOGIA DH ESTRAB ISMO EN VALPARAISO 
FERNANDO M EYER M . ;  CARLOS CAMPUSANO M; VERON ICA 
FLORES R. 
Cátedra de Oftalmología - Faculdad de Medicina U niversidad de 
Valparaíso, Valparaíso , Chi le .  

Se revisaran 3 .392 estrabismos horizontales correspondientes a 
los ú l t imos 20 alios dei  Departamento de E strabi smo dei Hospital 
Van BUfen de Valpara'so.  

En  el los se estud iaron los datas epidemiológicos básicos:  tipos 
de desviació n ,  sexo, edad de aparici6n y antecedentes hereditarios. 

Se obse rvó que en nuestra población hay una i ncidencia relativa 
mayo r de exotropias que en otras poblaciones lo que p Jd ría atr ibu i rse 
a que la población en s i  es d i ferente. 

las exotropias 50n más frecuentes en las mujeres, no habiendo 
diferencia de sexos en las endotropias. 

las endotropias 50n de aparición más p recoz que las exotropias. 
los antecedentes hereditarios son importantes en  los estrab is· 

mos (1/3 de la Población )  no existiendo dife rencia entre las endo 
y exotropias. 

IMMUNOTERAPIA CON FACTOR DE TRANSFERECIA EN PACIENTES 
CON QUERA TlTIS HERPETICA 
C.  CANE lA' ; E .  BAROjAS' ; A. PE REZ' ; M. A .  E. ME RCADILLO' ; L .  
PADIERNA'; E .  REVILLA' ; j .  SACHEZ' ; V. CASAS' ; j .  PAD I ERNA' 
1 Hospital asociación para evitar la ceguera en México ; 
2 Departamento de I n m u nologia, Escuela Nacional de Ciencías 

Bíologicas Instituto Politecnico Nacional . México, México. 

Algu nas d rogas antivirales han i nactivado el período agudo de 
la queratitis herpética pera no han sido capaces de preven i r  recidivas, 
que son las responsables de la gravedad dei p roblema . Por lo  tanto 
nosotros u samos el facto r de transferencia como un i n m u nomodu· 
lador,  como una alternativa de tratam iento. 

Se estudiaron 10 pacientes con diagnóstico cI(nico de queratitis 
herpética en fase aguda que habian p resencuando menos 2 recu rren
cias con un promedio de edad de 30.6 anos y de recid ivas de 2.2 
meses, fueron excluidos todos aquellos pacientes que p resentaban 
enfermedades sistémicas agregadas . A todos nestros pacientes se 
les realizó perfil i n m u nológico completo . Se su spendió cualquier  
droga antivi ral tópica o sistémica en uso.  Y se trató con factor de 
transferencia 1 u nidad por semana por 10 semanas, d espués 1 un idad 
cada mes por 8 meses.  EI p romedio de seg u i m iento de n uestros 
casos es de 2 aflos. 

Con este tratamiento no solo pudimos controlar la fase aguda 
dei padecimiento s ino que au mentamos e l  in tervalo de promedio 
de recu rrencias a 2 aflos. 

RESULTADOS DE LA ClRUGIA I NTERCAPSULAR Y COLOCAClON DE 
LENTE I NTRAOCULAR 
C.  CAN E LA;  B .  GARI BAY ; E. BAROjAS;  R .  MARTI NEZ;  A .  GARZA 
Hospital Asociation para Evitar la Ceguera en México. México, 
México. 

Se presentan los resu ltados de 80 casos de extracción i ntercap· 
sular e im plante de lente intraocu lar de cámara ooste rior en la bolsa 
capsular,  realizada en el Hospital Asociacion para Evitar la Ceguera 
en México, entre enero de 1987 y marzo de 1988. 

E I  rango de edad de 105  pacientes fue de 20 - 86 aflos con 
u n  promedio de 65 . 1 3  aflos. A todos é l los  se les i n se rtó lento de 
cámara posterior.  AI 95% (76 pacientes) e l  lente de câmara posterior 
se colocó en  la bolsa capsular  y el 5% restante en el su lcus ;  esto 
es debió a la  rupt u ra de cáps u la posterior y pérdida de vitreo en 
4% . 

Se obtuvo agudeza visual postoperatoria 6/1 0 o mejor en el  20% 
de 105 casos o sea 1 6  ojos y capacidad visual  postq u i r ú rgica 6/1 0 
o mejor en 40 ojos (50%) ,  

las  compl icaciones postqu i rú rgicas fuera n :  atrofia de ir is  en e l  
sector s u perior en e1 85% (68 ojos) ,  opacidad de la cápsu la posterior 
que causa d isminución de la agudeza visual en 6 ojos (7.05 % ) ,  descom· 
pensación corneal en 3 casos (3,75%) y endoftalmit is en 1 ojo (1 ,25% ) .  

E I  p romedio de astigmatismo postqu i rú rgico a l o s  3 meses d e  
la in tervención f u e  d e  2.58 dioptriás y e l  promedio de erros refractivo 
con respecto a i  cálcu lo dei lente intraocu lar, fue de 1 .5 dioptrfas. 

EVALUACION OFTALMOLOG ICA E I NMULOGICA DE PACIENTES CON 
QUERATITIS H ERPETICA 
C.  CANE LA' ;  E. BOROjAS' ; A.  PEREZ' ; M. A. E. M I E R' ;  L. PAD I ERNA' ; 
E. REVI LLA' ; j. SANCHEZ'; V. CASAS' ; j. PAD I ERNA' 
1 Hospital Asociacion para Evitar la Ceguera en México ; 
2 Departamento de I n m unologia, Escuela Nacional de C iencias 

Biologicas, I nstituto Politecnico Nacional .  México, México. 
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La participaci6n de la respuesta i n m u ne de tipo cel u la r  (R IC)  
en e l  contrai de la enfermeriad con etiología v irai  es hecho compro
bado por d iversos autores. Se estudiaron 18 pacientes que reu nieron 
los criterios clínicos para considerarias con queratitis herpetica (QH);  
la edad p romedio fue 16 .7 alios y el t iempo de evolución de 1 . 98 
aflos. La cuantif icaci6n de l infocitos T y "8" por la técnica de rosetas 
E y EAC respectivamente, en e l  cu  ai existi6 una l ige ra baja en los 
T (X = 40.3, normal 50 ± 8L Los l in focitos T totales por anticuerpos 
monoclonales se encuentran d isminu idos (X = 47.0, normal 66 ± 
12 ) ,  la relación T cooperadores / T supresores es menor que la normal 
(X = 1 . 1 5 ,  normal 1 .3 - 1 .8) v l a  R IC a anUgenos u bicuos " in  vivo" 
medidos por i ntradermorreaciones e "in vitro" por la  i n h ibiclon 
de la migración de los leucocitos resu ltó d isminu ida ( P  > 0.05) . 

En general la R IC se encuentra abatida ,  lo que ju stifica el  uso 
de i n m unomoduladores en una  segunda fase dei estudio .  

AMAUROSIS CONG E N I TA DE LEBER ASOCIADA CON "COLOBOMA" 
MACULAR: ESTUDlO CLlN ICO Y HECTROFISIOLOGICO EM 8 CASOS 
j. M. j IMENEZ;  R. RAMOS;  H. Q U I ROZ; M. DE  REG I L  
Hospital Asociacion para Evitar la  Ceguera en México. México, 
México. 

Se reportan los resu ltados de u n  estudio clín ico prospectivo efec
tuado en el Hospital para Evitar la Cegueira en México, en el crual 
fueron inclu ídos todos los casos con diagnóstico de Amau rosis Congé
nita de Leber, diagnosticados d u rante e l  afio de 1988. En  total se 
estudiaron 24 casos; de estos, 8 cu rsaran como "Coloboma Macular 
Bi lateral " ,  siendo este u n  cuadro que no se ha reportado p reviamente 
en n uestro media y raramente reportado en la l i teratu ra mundia l .  

Se describen los resu ltados dei estudio cI(nico ,  genético, f luoran
giográfico y electrofisiológico. La edad i n icio fue d u rante el  primer 
afio de vida. 

la agudeza visual menor de 201200 en todos los casos ; e l  patrón 
hereditario fué autosómico recesivo. La f luoroangiografra del im itó 
el á rea de atrofía Corioretin ina,  el  hal lazgo clásico fué la p resencia 
de una lesión de aspecto atrófico, bi lateral y s i métrica localizada 
en e l  á rea macular, que semeja a un coloboma con bordes h iperpig
mentados, en todos los casos se encontraran retinopatia pigmentaria 
asociada, pal idez de papila y el  electroretinograma fué clásicamente 
extinguido.  

PA NOFT ALMITIS POR SERRA TIA 
F .  SCATII N I ;  O. CROXATIO ; A.  CARM I N ATII 
Instituto Privado de Ojos : Dr.  Scattin i .  Buenos Aires,  Argentina. 

Se interviene u n  paciente de sexo mascu l ino que presenta cata
rata total en ajo isqu ierdo. E I  acto qu i rúrgico se efectúa sin compl ica
ciones intraoperato rias .  E I  post operato rio inmediato evoluciona favo
rablemente alcanzando una  agudeza visual de 4/1 0.  

Transcurridos 6 dias de la facoexcéresis e l  enfermo sufre trau ma· 
tismo en d icho ojo, evidenciando a las 24 hs. s ignos de infección 
endoocu lar. Se le efectúa pu nción de cámara con fines diagnósticos 
y tratamiento,  adm i nistrándose le medicaci6n por v(a local y general. 

E I  processo infeccioso evoluciona hacia una panoftalm(a debién
dose efectuar la  evisceración.  

Oicho material es enviado al laboratorio bacteriológico y a anato
mia patológica . 

Los resultados obtenidos inrorman : Serratia s/p, dato que es confir· 
mado por 105 estudios anátomo pato lógicos. 

QUERATOMICOSIS POR CLADORR H I N UM 
F. SCATI I N I  & R. ZAPATER 
Instituto Privado de Ojos : Dr. Scatt in i .  Buenos Aires, A rgentina. 

Por primeira vez en la lite ratu ra M u ndia l ,  se aisla Cladorrhi n u m  
en u n  caso de  queratomicos is .  

U n  n irio de 14 aflos es el  paciente, q u ié n ,  ai cu idado de cabal los 
de carrera sufre una ú lcera de córnea ai  clavársele una pajita ; poste
riormente se complica con un hipop i u m .  

EI  exanem d i recto dei  f ratis de material corneal muestra nume
rosos f i lamentos fúngicos, s iendo e l  cult ivo en medio Saboreaud 
qu ién identifica el hongo. 

Se l o  trata con miconazol cada 3 hs., atropina cada 8 horas y 
oclu sión ocular.  

AI dar e l  alta l a  agudeza visual es de 8/1 0  con lente de contacto. 

CEG U E RA LEGAL: PREVALENClA Y CAUSAS PRINCIPALES EN U N  
HOSPITAL O E  CONCENTRACIÓN OfTALMOLÓGICA EN MtXICO 
A. SANTOS' ; j. A.  PACZKA' ; L. M. ZERTUCHE' ; R. O'KElARD' ; H .  
Q U I ROZ' 
1 laboratoro de C i ru rgia Experimentalj 
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2 Departamento de Consu lta Externa.  
Hospital Oftalmológico de la AsOciación Para Evitar la Ceguera en 
México. México. 

Se determi naron la prevalencia y las causas principalesde cegu era 
l igai en una muestra de 2.660 pacientes que fueron examinados por 
primeira ocasión en e l  Departamento de Consu lta Externa de un hos
pital de  concentración oftal mológica en México . E ste estudio reveló 
que el 6 .80% de la población que acude a nuestro hospital es legal
mente ciega, y que las causas pri ncipales de esta condición en o rden 
de frecuencia san : catarata (32.04%) ,  retinopatía diabética (17 .68%),  
glaucoma (15 .47% ) ,  desprend imiento de retina (6.08%) ,  m iopia dege
nerativa (4.98%),  anormal idades congénitas (3.87% ) ,  degeneración 
macu lar relacionada a la edad (3 . 3 1%1 ,  atrofia óptica (3.31 % 1 ,  opacidad 
corneal no tracomatosa (2 .76% ) ,  d i strofias reti n ianêts he redita rias 
(2.21 % 1 .  

MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO DE L A  CABEZA OH 
N ERVIO ÓPTICO 
CARLOS DEMARíA 
Departamento de Oftalmología. Hospital de Clínicas. Montevideo, 
U ruguay. 

Se trata de un t rabajo rea l izado d u rante mi  residencia en la cáte
d ra de Oftalmologia de la Universidad de Gunma,  Japón, momento 
en que tuve la oportu n ldad de ut i l izar para el trabajo,  u m  microscopio 
electrónico de barrido marca H itachi 5-700. 

Se ha estudiado y fotografiado la papila óptica en ojos de autop
sia, luego de ser tratado con bano de platino para que su su perficie 
sea impermeable a los e lectrones dei barrido. De esta forma cobraron 
rel ieve estructu ras normalmente transparentes,  como los restos dei 
sistema hialoideo. la incidencia de estos restos es mayo r q u e  la obser
vada oftalmoscópicamente, ai  ser observada la papila - con el micros
copio electrónico de barrido. 

Se hce una descripcíon de la anatomía de la región y reconoci
miento de estructu ras. 

En  total son siete fotograffas,  que ju nto con algu nos cuadros 
expl icativos cabrían bien en un pane i ,  se asf Uso  los dispusieran. 

IMPORTANCIA PRONOSTlCA DE LA RHACIÓN RETI NOVITREA EN 
LA RETI N OPATIA DIABÉTICA 
CARLOS DEMAR fA 
Departamento de Oftalmologia. Hospital de C l ín icas . Montevideo, 
Uruguay. 

Hemos seguido la evolución de más de den pacientes d iabéticos 
en los que hemos registrado principalmente la relación entre el  vítreo 
y la ret ina,  además de establecer el estado de la reti nopatia .  la evolu
c ión ha sido de u n  ano, y la existencia o no de desprend im iento 
posterior espontotneo dei  vitreo se ha diagn osticado ut i l izando la 
biomicroscopía. 

Todos los casos que presenta ron elementos de desgo retiniana 
o en aquellos casos en que hubiera sospechas de la existencia de 
áreas de no perfusión, se ha realizado angiograffa y eventual mente 
láser. Se han realizado fotografias panorámicas de los casos en que 
hay as imetrfa de la retinopatía s in existir alguna otra cau sa para el lo, 
otra que el desprendi m iento vítreo en el ajo con menores complica
ciones de la prol iferación .  

Con l a  h ipótesis  de q u e  el desprendimiento vítreo posterior pre
vio a la instalación de la fase proliferativa ayuda en cierta forma a 
que la retina se vea exenta de rraciones vítreas, y que el vítreo se 
vea exento de hemorragias intravítreas,  exa m i namos cu idadosa
mente los casos mencionados, comprobando que hay menor inci
dencia de hemorragias de cuerpo vítreo y de tracciones reti nianas 
en los ojos que presentaron desde el in ício el desprendimiento dei 
vítreo, o en aquellos que los instalaron en la evolución . 

Se presentarán métodos, mate riales, hal lazgos, resultados, foto
gratras y conclusiones.  

SEGUIMIENTO A LO LARGO DE 3 ANOS DO DESPRENDIMENTO DE 
RETINA SECUN DARIOS A DESGARROS GIGANTES DE RETINA 
TRATADOS CON N UEVA TÉCNICA QUIRÚRGICA 
DODDS, CRISTIAN M . ;  DODDS, R ICARDO A . ;  CHARLES, DAN i E l ;  
I RARRAZAVAL, ARTURO 
Centro Oftalmológico Malbran y Fundación Oftal mológica Argentina 
Jorge Malbran. Buenos Aires,  Argentina. 

Se considera un desgarro gigante de retina cuando el mismo 
sobrepasa u n  cuadrante de la misma.  San desprendimientos de retina  
traccionales con  altfs ima incidencia d e  proliferación vitroretinal (P .V .  
R . )  secu ndaria. Se presenta en este trabajo el  resu ltado a lo largo 
de tres anos de segu imiento de 9 desgarros gigantes de reti na.  Los 
mismos fueron tratados en forma exitosa en e l  Centro Oftalmológico 
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Malbran por los autores mediante una técn ica combinada. la misma 
consistió en pexia con diatermia en el  bols i l lo escleral, implante de 
si l icón, punción enclavadora de la retina en dicho bolsi l lo, más vi trec
tomía con colocación de aceite de si l icón .  

TUMOR I NFLAMATORIO OH POLO POSTERIOR. PRESENTACIÓ'" 
IN USUAL DE U N  CASO E CORIORETINOPATIA MULTI fOCAL 
J U L I O  A.  URRETS-ZAVAlIA' · ' ;  CLAUDIO P. JUAREZ' ; JORGE L .  
ROMERO' ; SERGIO H .  LUCCHINI' 
1 Centro de Ojos Romagosa ; 2 Servicio de Oftalmología, Hospital 
Nacional de Cl fnicas. Córdoba, Argentina.  

los autores presentan el  caso de un paciente de sexo femenino 
de mediana edad que presentó u na tumoración blanquecina, promi
nente, en el  palo posterior de su ojo derecho, comp rometiendo 
presumiblemente ai epitelio pigmentario de la retina y la coriocapilar. 
Dicha tumoración regresó rápida y completamente con el tratamiento 
médico instituido. Acompariaban a este cuadro una di screta reacción 
i ridoci l iar ,  u na moderada vitriti s ,  papil it is y u na corioretinopatía m u lti
focal franca, todo ello en ambos ojos. 

E I  tratam iento y la evolución, así como las diferentes alternativas 
diagnósticas planteadas serán d iscutidos. 

fACOEMULSlflCAÇÃO EN DOCAPSULAR 
L .  VAZQUEZ & B .  DE MENDONÇA 
Instituto Oftalmológico Dei Caribe e Un iversidade de  Porto Rico. 
Mayagüez, Porto Rico. 

Facoemulsif icação tem sido u ma técnica controversial na c i rurgia 
de catarata desde sua idealização por Kelman em 1 967. Mesmo hoje 
apesar do crescente interesse que tem despertado d evido a possibi
l idade de se implantar através de uma incisão de 3 mm, uma lente 
dobrável ou hidratável ,  somente 1 5 %  dos oftal mologistas norte-ame
ricanos a executam,  sendo que em outros países o número de cirur
giões ainda é m u ito menor devido ao cu sto do equ ipamento e sofisti
cação técnica. Célebres ciru rgiões adeptos da facoemu lsificação a 
abandonaram e outros desenvolveram métodos onde existe maior 
segu rança em seu desempenho e resultado.  

Os autores ap resentam e tentam despertar interesse pela  facoe
mulsificação endocapsular onde tanto uti l izando a técnica bimanual 
ou não, se objetiva a emuls i ficação nuclear mantendo a capsula ante
rior o mais intacta possível e con seq uentemente ter a proteção endo
telial assegu rada d u rante o procedimento. 

ANOMALIAS LACRIMALES E N  DlSMORflAS fAClALES: DIAG NOSTICO 
Y TRATAMIENTO 
A. AG UI RRE VI LA-CORO & M. GARCIA MARCOS 
Un iversity of Texas, Health Science Center at Houston , Hermann 
Eye Center, Houston . Texas, U . S.A .  

Cuatro pacientes con s indromes congenitos con pequena afecta
cion facial (s indromes de Robinow, Brachamnn-de lange y dos casos 
no clasificados) presentaron ausencia congenita bi lateral de can ;:tl i
culo lacri mal superior. Estas cuatro, tres pacientes mas con telecanto 
y ausencia congen ita bi lateral de canal iculo lacrimal superior, y otros 
dos pacientes con obl iteración extensa adquir ida de un canaliculo 
lacrimal superior (tota l :  16  casos, 9 pacientes) ,  presentaban tambien 
atresia dei ostium lacrimale resistente a los sondajes terapeuticos. 
Todos los casos fueron comprobados por dacrioclsto rradiografia con 
su straccion digital osea y por ciru rgia explo ratoria. Todos los casos 
fueron tratados con exito por medio de una intu bacion monocanalicu
lonasal con tubo de  s i l icona, cuya tecnica se expone en detal le .  

GON IOTOMIA CON MATERIAL VISCOELASTICO 
A. AG U I RRE V I LA-CORO;  J .  B.  ARNOULT; M . l o  MAZOW 
University of Texas, Health Science Center at Houston, Hermann 
Eye Center, Houston . Texas, U . S .A.  

los materiales viscoelasticos actuales (2  x 1 0'  daltons)  permiten 
modificar la tecnica clasica de goniotomia. 

Tras evacuar el hu mor acuoso de las camaras anterior y posterior, 
se instila material viscoelastico en la camara anteri o r y  sobre la cornea. 
la camara anterior se mantiene así con la p rofundidad deseada d u ran
te toda la intervención , lo que perm ite efectuar con comodidad gania
tomias de hasta 360". E I  material viscoelastico intraocu lar tiene un 
efecto hemostatlco y protetor dei endotelio, i ris cristalino. Tambien 
evita la formación de bu rbujas bajo da lente de goniotomia y propor
ciona el  mismo ind ice de refraccion a ambos lados de la cornea. 
6 ojos (3 pacientes) intervenidos con esta tecnica evolucionaran con 
normalización de la tension intraocu lar,  d isminución de  la excavacion 
papilar, aclaramiento de la cornea y desaparición de los s intomas 
Uotofobia,  lagrimeo). Nuestra experienc.ia suglere que la goniotomia 
es mas sencil la y segu ra con tecnicas de viscociru rgia. 
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ASPKTOS EMBRIOLOGICOS Y ANATOMICOS DEL CRISTALINO Y DE 
LA ZON U LA  DE ZIIN; SU IMPORTANCIA EN CIRUGIA DE CATARATA 
Y EN LENTE I NTRAOCULAR 
CARLOS A. DES IO 
Servido de Oftalmologfa dei Hospital Zonal San Martin ,  Argenti na. 

Se demuestra desde los dos y media meses de vida intrauterina 
la aparición de la Zónula de Zinn y cápsula dei cri stal ino .  

Se estudia  el desarrol lo  hasta los  noventa alios de edad y se 
demuestra con claridad la importancia que estas elementos tienen 
en el  futuro cuando se efectúa la cirugía extracapsu lar  de la  catarata. 

Se ind ican elementos a tener presente en dicha cirugía para evitar 
opacidades secu ndarias a la colocaci6n dei lente i ntraocular.  

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS EFEITOS DA LUZ SOLAR NA RETINA 
H UMANA 
J .  CASTRO-CORREIA; M .  F :  COUT I N H O ;  J .  MAIA; A.  COELHO DA 
SI LVA ; FALCÃO RE IS ;  VITOR ROSAS , F .  PRÉZIA 
Hospital S .  João Facu ldade de Medicina de Pono, Portugal. 

PLURIMALFORMACION OCULAR Y SISTEMICA: REPORTE DE  UN 
CASO ESPORADICO 
S .  F .  LERNER & R.  A. COHEN 
Hospital Oftalmologico Nacional Santa Luc ia .  Buenos Aires.  Republ ica 
Argentina. 

MAN EJO DE LA CATARATA COMPLICADA 
JOSÉ ANTO N I O  CLAROS BERNAL 
Servicio de Traumatologia Ocular Dei Instituto de Oftal mologia 
Conde de Valenciana. México. 

BLEFARITE POR ARTRÓPODOS 
RAFAEL CORDERO MORENO 
Instituto de Oftalmologia Caracas. Venezuela. 

EXPLANTE DE LlO Y ESTUDlO CLlNICOPATOLÓGICO EN UN CASO 
DE ENDOFTALMITIS CRÓNICA POR PROPIONEBACTERIUM ACN t  
R.  DONOSO : G .  GONZÁLEZ; J .  H .  CROXATTO 
Santiago, Chi le .  

IMPLANTAClÓN SECU N DARIA DE LlO. E N FASIS EN LA TtCN ICA 
QUIRÚRG ICA 
RODRIGO DONOSO & JOSÉ BERROCA L 
Santiago, Chi le .  

CAPSULOTOMIA F N  "U" PARA IMPLANTAClÓN DE LlO E N  EL SACO 
RODRIGO DONOSO & JOSÉ BERROCAL 
Santiago, Chi le .  

MAN EJO QUIRÚRG ICO EN LA QUEROTOPATiA BU LOSA 
POST-FACO tRESIS 
RODRIGO DONOSO 
Santiago, Chi le .  

RETIN ITIS E N  U N  CASO FATAL DE PANENCEFALlTlS SUBAG UDA 
ESCLEROSANTE 
RODRIGO DONOSO ; EUGENIO MAUL;  J UAN VE RDAG UER 
Santiago, Chi le .  

LA RECIDIVA EN EL PTERIGION 
JAIME SOLARES-ZAMORA 
Cochabam ba, Bolívia.  

EVALUACIÓN DE 47 CASOS DE RETI NOBLASTOMA 
AMADA BERMÚ DEZ; M IG U E L  MOLINA;  EDWARD GROM 
Instituto Médico dei Este .  Caracas, Venezuela. 

GRANDEZA DE LA OFTALMOLOGIA 
EDWARD G ROM 
I nstituto Medico dei Este. Caracas, Venezuela.  
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DESPRENDlMIENTOS SERO-HEMORRAG ICOS MACULARES EN 
JOVENES, PRESUMIBLEMENTE DEBIDOS A TOXOCARA CANIS 
ALVARO RODRIGUEZ & FRANCISCO JOSE RODR IGUEZ 

DESPRENDlMIENTO DE RETINA EN LA TOXOCARIASIS OCULAR 
ALVARO RODR I G U EZ & FRANCISCO JOSE RODR I G U EZ 

LUZ I N FRARROJA Y CATARATA SENIL 
M I RANDA, MAN U E L  N .  & GARC lA-CAST I N E I RAS, S. 
Porto-Rico. 

QUERATOPA TIA POR SILlCON 
E M I L l O  MEN DEZ & MAR iA TERESA DAZA 
Fu ndación Oftalmológica Naciona l .  Bogotá , Colombia. 

ROSACEA OCULAR 
E M I L l O  MEN DEZ & N ILVA DE MEN DEZ 
Fundación Oftalmológica Nacional .  Bogotá, Colombia.  

QUERATOPATIA POR IRRADIACIÚN 
E M I L l O  MEN DEZ & MAR iA TERESA DAZA 
Fu ndación Oftalmológica Nacional .  Bogotá , Colombia .  

ESCLEROQUERATOPLASTIA EN QUELOIDE CORN EAL 
E M I L l O  MEN DEZ & MARIA TEREZA DAZA 
Fu ndación Oftalmológica Nacional .  Bogotá, Colombia.  

REPORTE DE U N  CASO DE RETI NOPATIA DE VALSALVA SECUNDARIO 
A EMESIS GRAVIDICA Y SU TRATAMIENTO CON LASER 
J .  M .  ROMERO & P .  E. VAN EGAS 
Fu ndación Oftalmologica de Santande r. Bucaramanga, Colombia.  

REPORTE DE CASOS DE TOXOCARIASIS OCULAR EN lA FUNDACIÓN 
OFTALMOLOGICA DE SA NTAN DER (BUCARAMANGA, COLOMBIA) 
J .  M .  ROMERO & P .  E. VANEGAS 
Fu ndación Oftalmologica de Santander. Bucaramanga, Colombia.  

AL TERACIONES RETI NIANAS EN ESCLEROSIS SISTEMICA 
PROGRESIVA. ESTU DlO FLUORANGIOGRAFICO 
E .  BAROJAS ; G. ESP INOZA; H. Q U I ROZ; A .  KRAUS;  G.  GUERRA; 
D. ALARCON-SEGOVIA 
México, México. 

EXTRACClON EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO CON Y SIN 
IMPLANTE EM 1 20 OJOS CON ALTAS MIOPIAS 
M .  STERZOVSKY; J .  M .  BAUERBERG ; M.  BRODSKY 
Prime r Centro de M icrocirugia Refractiva.  Buenos Aires, Argenti na.  

NOMENCLATURA DE LAS DESVIACIONES VERTI CALES EN 
ESTRABISMOS ORBITARIOS 
E .  L l M O N ;  M .  STARK; A .  BROWN 
Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzales. México, México. 

RESULTADOS EN EL TRATAM lENTO QUIRURGICO DEL 
DESPRENDlMIENTO DE RETI NA POR AGUJERO MACULAR CON 
VITRECTOMíA 
FEDER ICO GRAUE WIECHERS 
Hospital Conde de Valenciana, México, México. 

DETERMI NACIÓN DEL AREA NEURAL E LA PAPILA 
J UAN IGNACIO BABAYÁN 
Hospital General  de México. Secretaria de Salud. México, México. 
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ESTRABISMOS COMBINADOS 
E . l IMON 
Hospital General Dr. Manue l  Gea Gonzales. México, México. 

RESULTADO DE CERATOPLASTlA PEN ETRANTE EM 1 1 5  OLHOS COM 
CERATOCON E  
WALTON NOSÉ' ;  CONSUELO D I N IZ ADAN' ; REG I N A  MENON 
NOSÉ' 
1 Serviço de Patologia Externa e Córnea da E PM ;  
2 Médica Especial ista e m  Ofta lmologia pelo C .B .O .  
São  Pau lo ,  Bras i l .  

Os autores relatam os resu ltados obtidos em 1 1 5  olhos de 98 
pacientes portadores de ce ratocone que foram submetidos a trans
plante de córnea penetrante . A idade va riou de 13 a 56 anos com 
média de 39,5 anos, com discreta predominância pelo sexo femin ino 
(52,05%) .  

A acu idade visual igual ou me lhor  que 20/40 ocorreu em 54  olhos;  
21 olhos tiveram acuidade visual entre 20/50 e 20/80 e somente 5 
olhos obtiveram visão menor que 20/100. 

A taxa de astigmatismo apresentada foi melhor ou igual a 3 d iop
trias em 60% .  

Como compl icações encontradas, a endoftalm ite ocorreu e m  1 
caso, 4 rejeições, 1 falência endotel ia l .  1 catarata corticogênica e 
1 Síndrome de Urretz-Zaval ia .  

RETINOPEXIA PNEUMÁTICA UTILIZANDO LASER ARGÓNIO VERDE 
PURO, SISTEMA CONVENCIONAL ATRAVÉS DE LÂMPADA DE FENDA 
EDI LSON KRUGER LE ITE & DOROTHY DANTES 
Departamento de Reti na da Clínica de Olhos da Santa Casa de Belo 
Horizonte - MG. 

Foi ut i l izada técnica da retinopexia pneu mática ambulatorial para 
tratar 16 casos consecutivos de descolamento de retina regmatogê
nico, primário, sem sinais de PVR considerável e com rotu ra(s )  abran
gendo no máximo 2 horas e situadas no setor superior entre 8 e 
4 horas .  Foi realizada i njeção intravítrea de gás hexafluoreto de enxo
fre (S F6) para p romover a reaplicação das rotu ras e reti na descolada 
e apl icação da fotocoagulação no tratamento das rotu ras retin ianas, 
ut i l izando-se o laser de argónio verde puro, sistema convencional 
usando lâmpada de fenda. Os resultados foram bastante favoráveis ,  
sendo que em 1 4  dos 1 6  casos a ret ina se reaplicou (87 .5%)  e os 
dois casos de insucesso foram submetidos a ciru rgia com sucesso 
ci rúrgico . Todos os pacientes apresentaram melhora da acu idade vi
sual. Não foram observadas ocorrência de complicações sign ifica
tivas. Os autores conclu íram que a retinopexia pneumática ut i l izando 
injeção do gás S F6 e o laser de argónio verde com lâmpada de fenda 
é uma técn ica s impl ificada de grande ut i l idade no tratamento de 
casos selecionados de descolamento de retina,  evitando os  r iscos 
e complicações do procedimento cirúrgico. 

TRANSPLANTE DE CONJU NTIVA COMO TRA TAMENTO DE PTERíGIO 
RECI DIVA DO - EXPERIÊNCIA DE 3 CASOS 
LOTTTENBERG, C. L . ' ; CUNHA, M .' ; TRAIMAN , K .' ; NOSÉ , W.' 
1 Discipl ina de Oftalmologia da Escola Pau l i sta de Med icina, São 

Pau lo,  Bras i l ;  
2 Faculdade de Medicina da organ ização Santamarense de Ens ino  

e Cultura .  
Os auto res apresentam 3 casos de Pterígio recidivado su bmetidos 

a transplante de conju ntiva como recurso terapêu tico. A evolução 
é favorável,  sem sinais de recidiva no pós-operatorio de 3,6 e 1 0  
meses, nos parecendo este procedimento embora ainda pouco difun
dido de f;rande val ia .  Uma revisão bibl iográfica é real izada abordando 
outros tipos de tratamento médicp-cirú rgico nestes casos .  

IMPLANTAÇÁO PRIMARIA DE LlO EM CÂMARA POSTERIOR COM 
RUPTURA EXTENSA DE CAPSULA POSTERIOR, SEM SUTURA 
MARCUS SAFADY; PAIVA GONÇALVES NETO ;  ALM IR  GH IARON I ;  
L E I LA DAHER 
Serviço do Prof. Paiva Gonçalves F i lho - Santa Casa de Misericórdia 
- RJ - Bras i l .  

4 olhos submetidos a E ECC tiveram como compl icação per opera
tória ruptura extensa de cápsula posterior.  Devido ao grande número 
de compl icações nos i mplantes de câmara anterior,  nesses olhos 
foi  mantida a im plantação na câmara posterior,  procu rando-se colocar 
as duas alças no suco ci l iar. Os resultados apesar de serem relativos 
à apenas 4 olhos se mostraram positivos e est imulam a continu idade 
da apl icação deste recurso. 
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IMPLANTE DE LlO DA A LÇA CI RCULAR FLEXíVEL NO SACO 
CAPSULSAR, RELATO DOS PRIMEIROS 1 2  CASOS 
MARCUS SAFADY; PAIVA GONÇALVES NETO ; ALM I R  GH IARON I ;  
L E I LA DAHER 
Serviço do Prof. Paiva Gonçalves F i lho - Santa Casa de Misericórdia 
- RJ - Brasil 

1 2  olhos foram submetidos a extração intercapsular da catarata 
e implantados com l I 0  de alça c i rcular  flexfve l ,  toda em PMMA. 
Os casos apresentaram excelentes resu ltados quanto à centragem 
exceto 01 , no qual oco rreu um deslocamento superior do implante. 
Nele a parte superior da lI0 ficou fora do saco capsular ,  apesar 
de ter sido considerada " in-the-bag" logo após a c i ru rgia. 

AVALIAÇÃO DE ESTRABISMOS PARALíTICOS SUBMETIDOS À 
CIRURGIA COM SUTURA DE TRAÇÃO (') 
MARCOS GOLDCHMIT;  MARIZA POLATI ; JORGE ALBERTO F. 
CALDE IRA 
Serviço de Motil idade Extrínseca da Clín ica Oftalmológica da 
Faculdade de Mediçina da Universidade de S.  Pau lo .  

Os autores realizaram anál ise restrospectiva dos prontuários de 
29 pacientes su bmetidos a correção de estrabismo para l ftico na qual  
se uti l izou sutura de tração (ST)  complementando a técn ica cirúrg ica 
empregada. 

Os pacientes foram aval iados pré-operatoriamente através da me
dida do desvio, estudo das rotações bi noculares e prova das duções 
forçadas. 

Este estudo foi realizado d u rante o período de 1 971 a 1 988 em 
16  pacientes do sexo mascu l ino e 1 3  do sexo feminino.  

A ST foi  ut i l izada em 33 olhos e 20 pacientes tiveram um resultado 
satisfató rio por terem co rrigidos pelo menos 2/3 do desvio in ic ial . 

LENTICONE ANTERIOR NA SíNDROME DE ALPORT: REABILlTAÇÁO 
VISUAL APóS FACECTOMIA EXTRACAPSULAR EM CRISTALINO 
TRANSPARENTE COM IMPLA NTAÇÃO DE LENTE INTRA·OCULAR DE 
CÂMARA POSTERIOR' 
FERNANDO LUIS CANÇADO TRINDADE & JACQ U E l I N E  KATINA 
Departamento de Oftalmologia da Facu ldade de Medicina da 
Universidade Federal de Mi nas Gerais (Hospital São Geraldo), Belo 
Horizonte - MG.  

Descrição de caso de Síndrome de Alport, em paciente do sexo 
mascu l ino de 23 anos de idade, com lenticone anterior no olho d i re ito 
e catarata polar anterior no olho esquerdo , que foi visualmente reabi
l itado após extração extracapsu lar  com implantação de lente intra-o
cular de câmara posterior, em ambos os olhos.  

TÉCN ICA DE PREPARAÇÃO DO MEIO DE CONSERVAÇÃO DE 
CÓRN EAS DE McCAREY·KAU FMAN MODIFICADO 
JOSÉ AMÉRICO BONATTI' ; SAM IR JACOB BECHARA' ; NEWTON 
KARA JOSÉ' ; JORGE ALBE RTO FONSECA CALDEIRA' ; MÁRCIA LÚCIA 
DE MÁRIO MARIN' 
1 laboratório de I nvestigações em Oftalmologia (n� 33 ) ;  
2' Divisão de Farmácia do Hospital das  Cl fn icas da Faculdade de 

Medidna da Universidade de São Pau lo 

Este trabal ho relata a técn ica de preparação do meio de  conser
vação de córneas de McCarey-Kaufman modificado na Divisão de 
Farmácia do Hospital das Cl ín icas da Faculdade de Medicina da Uni
versidade de São Pau lo (meio "MKM-HC" ) ,  tendo-se obtido u m  meio 
que está de acordo com os padrões estabelecidos na literatura. 

USO DO 5·FLUORACIL  APóS TRABECUL ECTOMIA EM PACI ENTES 
MELANODÉRMICOS E EM PACIENTES SUBMETIDOS A REOPERAÇÃO 
POR GLAUCOMA 
ANTÓN I O  MARCELO BARBANTE CASELLA; MARCO ANTÓN I O  
FARES RAMALHO; VERA R E G I N A  CARDOSO CASTAN H E I RA;  CELSO 
ANTÓN I O  DE CARVALHO 
Clínica Oftalmológica do Hospita l  das Clín icas da Faculdade de  
Medicina da Universidade de São Pau lo - SP - Bras i l  

Estudou-se o benefício do emprego do 5-FU (5-Fluoraci O após 
a trabeculectomia em 10 olhos de pacientes melanodérmicos e em 
9 olhos de pacientes su bmetidos a cirurgia fistu l izante p révia que 
fracassou. 

Uti l izou-se doses de 3 a 4 mg de solução de 5-FU (10 mg/ml)  
por v ia subconju ntival d iariamente d u rante 1 5  dias consecutivos após 
a trabecu lectomia. 

Os resultados obtidos são an imadores e sugerem a ut i l ização 
do esquema terapêutico proposto em pacientes galucomatosos com 
menor prognóstico de sucesso após ciru rgias f i ltrantes.  
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USO DA DURA-MÁTER HOMÓLOGA CONSERVADA EM CIRURGIA 
PLÁSTICA OCULAR - BANCO DE DURA-MÁTER· 
EL lANA APARECIDA FORN O ;  E U RíPEDES DA MOTA M O U RA ;  
HENRIQUE S .  KI KUTA 
Departame nto de Oftalmologia e Otorrinolaringo logia do Hospital 
das Clfnicas da Facu ldade de Medicina da Universidade de São Pau lo 
- SP - Brasil 

Os autores apresentam o em prego da du ra·mater homóloga em 
c irurgia plástica ocular e apontam as vantagens do método de ester i l i 
zação e conservação em gl icerina à temperatu ra ambiente. O trata
mento com raios gama proporciona maior segu rança quanto à esteri l i 
zação especialmente no que concerne à presença de vírus contami 
nantes . 

Face a grande aplicabil idade deste material c riam um Banco de 
Du ra-Máte r para fornecimento a todos os serviços que venham a 
se interessar pelo seu uso. 

BOLHA FILTRA NTE ENCAPSULADA. RELATO DE ONZE CASOS· 

CLEIDE GU IMARÃES MACHADO; CELSO ANTO N I O  DE CARVALHO; 
JOSÉ CARLOS EUDES CARAN I ;  VERA REG INA CARDOSO 
CASTAN H E I RA 
Clínica Oftalmológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Un iversidade de São Pau lo ( U . S . P . )  - SP - Bras i l  
Dr. Jorge A .  F .  Caldeira - SP - Brasil 

Este trabalho descreve onze olhos que apresentaram bol has fil
trantes encapsu ladas no pós-operató rio de trabecu l ectom ia.  E ssa 
compl icação foi diagnosticada entre a terceira e a quarta semana 
de pós-operatório e esteve acompanhada de elevação considerável 
da pressão intra-ocu lar. Dois desses pacientes responderam à tera
pêutica c l ín ica e os demais exig i ram a ressecção c i rúrgica do cisto. 
O uso de antagonistas beta ad renérgicos por tempo prolongado, foi 
o ú n ico dos fatores de ri sco citad('ls na l i teratura a inc id i r  n u ma fre
qüência considerável entre nossos pacientes. 

TUMORES EPIBU LBARES EM CRIANÇAS: UMA REVISÁO DE 282 
BIÓPSIAS 
ROSANA N .  P I RES DA CUNHA' ; MARCELO C.  CUN HA' ; JERRY A. 
S H I E LDS' 
1 Discipl ina  de Oftalmologia da Escola Paul i sta de Medicina - SP 

- B rasi l ;  
2 Wil ls  Eye Hospita l ;  Phi ladelphia, Pensi lvan ia - E UA. 

Revisamos o exame h istopatológico de 282 tumores ep i b u l bares 
c l in icamente d iagnosticados em pacientes menores de 16 anos, em 
um período de 20 anos. As lesões mais encontradas, em o rdem de 
freqüência, foram : nevos, coristomas, cistos de inc lusão epitel ial e 
papilomas. Apenas um tu mor mal igno foi diagnosticado entre todos 
os exames real izados. 

EXPERIÊNCIA I N ICIAL COM O IMPLA NTE DE MOLTENO EM 
GLAUCOMAS REFRATÁRIOS 
GERALDO VICENTE DE ALM E I DA' j CARLOS AKIRA O M I' ;  CARMO 
MANDIA JR . ' ; RALPH COHEN' ; StRG I O  KWITKO' 
1 Discipl ina  de Oftalmologia da Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo ; 
2 Serviço de Oftal mologia da Escola de Pau l ista de Medic ina - S P  

- B ras i l .  
Dezenove olhos de 1 7  pacientes, portadores de d i ferentes formas 

de glaucoma (glaucoma congén ito (5), glaucoma neovascu lar (5) ,  glau
coma de afácico (4), glaucoma pós ceratoplastia penetrante (3) e glau
coma pós traumatismo (2), foram su bmetidos a c iru rgia antiglauco
matosa, com i mplante de MOl TENO.  A média das pressões intraocu
lares pré-operatórias era 35,9 m m H g  ± 7,2 e a média das pressões 
intraoculares pós-operatórias foi 15 , 1  mmHg ± 5 ,2 .  O tempo médio 
de segu imento foi 7 ,9 meses ± 5 ,2 .  

Dos 1 9  olhos,  apenas um teve pressão i ntraocu lar  maior ou igual 
a 21 mmHg. Nove olhos mantiveram a pressão i ntraocular  menor 
ou igual a 21 mmHg, sem qualquer medicação. Seis olhos tiveram 
pressão intraocu lar menor ou igual a 21 mmHg com medicação adicio
nai .  T rês olhos evolu íram para a atrofia bu l bar.  

ASPECTOS CLíN ICOS E FATORES PROG NÓSTICOS DO MELA NOMA 
DA CONJU NTIVA - RELATO DE TRÊS CASOS 
MARISTELA A. PA1ALLI ' ; WALDIR  M. PORTELL lNHA' ;  M IG U E L  N .  
N .  B U R N I E R  JR' 
1 Discipl ina  de Oftalmologia da Escola Paul i sta de Medicin a ;  
2 Serviço de  Anatonia  Patológica d a  E . P . M .  - SP - Bras i l .  
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Os auto res apresentam três casos de melanoma de conjuntiva 
e salientam a i mportância do acompan hamento periódico pós-ope
ratório desses pacientes tendo em vista a possi b i l idade de reco rrên
cias mesmo na ausência de lesão residual .  

A remoção c irúrgica total da lesão observando-se as margens 
de segu rança é o tratamento de escolha até o presente, ainda que 
outros metodos possam ser eventualmente empregados com comple
mentação terapêutica. 

A c i rurgia é em geral cu rativa especialmente cOl ls iderando-se 
as formas não i nvasivas. 

Os autores sal ientam também a importância do estudo anátomo
patológico de toda lesão conjun tival em crescimento, si ntomática 
ou assintomática, pigmentada ou não, através de biópsia excisional,  
e fazem uma avaliação dos fato res conside rados progrlósticos.  

CRIOTERAPIA E DIATERMIA VIA "PARS PLANA" 
MICHEL  E I D  FARAH' ; MARK BLUMENKRANZ' ; PEDRO PAU LO 
BONOMO' 
1 E scola Pau l i sta de Medicina - SP - Brasi l ; 
2 Bascom Palmer Eye Institute - EUA.  

Este trabalho tem o objetivo de estudar através da h i stopatologia 
com microscopia óptica e eletrônica de transmissão e de varredu ra, 
as lesões cório-retinianas causadas pela endocrioterapia e endodia
termia bipolar em olhos de coel hos submetidos à facectomia e vi trec
tom ia experimental via " pars plana". As lesões de crioterapia apresen
taram a formação de adesão cório-retiniana marginal apesar de serem 
potencial mente cap,azes de originar descolamentos tracionais focai s 
e restritos de retina devido a capacidade de induzirem discreta prolife
ração f ibrosa. As apl icações de diatermia bipolar mostraram-se capa
zes de causar destru ição tecidual em toda a espessu ra da retina com 
formação de soluções de conti nu idde as quais apresentavam prol ife
ração fi bro-vascular local e neovascularização na coróide su bjacente 
relacionadas a extensos descolamentos tracionais de ret ina.  

UTILIZAÇÃO DO IMPLANTE DE S IL lCONE SÓLIDO EM FORMA DE 
CUNHA - WEDGE IMPLANT - EM ClRURGIAS'PARA O 
DESCOLAMENTO DA RETI NA: UMA CONTRIBUiÇÃO AO ESTUDO DOS 
PROBLEMAS DA "BOCA DE PEIXE" NO TRANSOPERATÓRIO 
JOÃO BORGES FORTES F I LHO' ; PEDRO PAULO BONOMO' ; 
ANT6N I 0  JOSÉ DA COSTA GAMA' ; HUMBERTO LUBISCO F I L H O' ;  
fTALO M U N DIAL lNO MARCON' 
1 Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia -

Facu ldade de Medicina da U niversidade Federal do Rio Grande do 
Su l - RS;  

2 Discipl ina  de Oftalmologia da Escola Pau l i sta de Medicina - SP;  
3 Serviço de Reti na do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre 

- RS.  

Este trabalho descreve a ut i l ização do im plante de s i l icone sól ido, 
em forma de cunha - wedge im plant - num grupo de 37 pacientes 
operados por descolamento regmatogênico da retina, cau sado por 
grandes rupturas em ferrad u ra e ,  onde, u ma compl icação trans-ope
ratória conhecida como o fenõmeno da "boca de peixe", pôde ser 
encontrada. 

TROCA FLUIDO-GASOSA PÓS-VITRECTOMIA 
EDUARDO M I N E l L l ;  MICHEL  E I D  FARAH ; PEDRO PAULO BONOMO 
Facu ldade de Medicina do ABC, Faculdade de Medicina de J u n diaí, 
Escola Pau l i sta de Medicina, S. Pau lo ,  Bras i l .  

Desc revemos a técn ica da  troca f lu ido-gasosa pós-vit rectom ia 
via " pars-plana" associada à fotocoagulação , suas ind icações, compl i 
cações e resu ltados em 30 pacientes. As ind icações incl u i ram retino
patia vítreo-proliferativa (PVR) , opacidades vítreas e descolamento 
tracional associados à reti nopatia d iabética, rotu ra gigante, descola
mento de retina regmatogênico reco rrente e trauma pe rfu rante. Os 
pacientes foram acompanhados por um período de 3 a 36 meses. 
Os olhos foram tratados com S F6 (hexafluoreto de E nxofre) e ar em 
concentrações variando de 0% a 60% - sendo obse rvado no primeiro 
dia pós-troca n íve is  pressóricos mais elevados quanto maior a concen
tração do gás . 

A porcentagem final de retina apl icada foi de 53% sendo que 
nos casos de retinopatia vítreo-proliferativa o prognóstico fo i  melhor 
quando associamos à fotocoagulação com ra io laser de argôn io .  

CORPO ESTRANHO DE VIDRO NA PERIFERIA DA CÃMARA ANTERIOR 
DO OLHO: ESTUDO CLíN ICO E CIRÚRGICO 
YOSHITAKA NAKASH I MA 
Clínica Oftalmológica da Faculdade de Medicina da Un iversidade 
de São Pau lo ,  São Pau lo,  Brasi l .  
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o autor  ressalta a impo rtância de se su speitar e investigar a p re
sença de CE IO em portadores de uve(te e/ou ceratite de causa não 
diagnosticada e principa lmente em casos de  trauma ocu lar. 

O autor removeu,  através de nova técnica c i rú rgica, fragmentos 
de vidro da periferia da CA de dezesseis olhos em dezesseis pacientes 
atendidos na Divisão de Clín ica Oftalmológica do Departamento de 
Oftal mologia e Otorrinolaringologia do Hospital das Cl ín icas da Facul
dade de Medicina da Universidade de São Pau lo,  por apresentarem 
sintomatologia de irr itação mecânica da iris e/ou do endotél io cor
neano. 

DESCOLAMENTO DE RETINA - ANÁLISE DE UMA AMOSTRA DE 1 00 
CASOS 
LORIVAL MANOEL CARDOS O ;  MARIA ORF(l IA LUCHO 
FERRETJANS; JUL I ETA HABEYCH E GONÇALVES WEYMAR ; G I NA 
CARR I E RO L IMA;  PAULO HORTA BARBOSA ; AFONSO RE ICHEl 
PE R E I RA ;  RIVADAVIA CORREA MEYER 
Instituto Ivo Co rrea Meyer, Faculdade Fede ral de Ciências Médicas 
de Porto Alegre, RS - Bras i l .  

Os autores analisam uma amostragem casual de 1 00 casos cirúr
gicos de descolamento de retina,  realizados entre 1979 a 1 988 no 
Instituto Ivo Correa Meyer em Pono Alegre. 

Enfatizam a importância do exame pré-operatório de am bos os 
olhos, oportun izando tratamento p reventivo de anormal idades pre
disponentes a descolamento de retina, especialmente nos pacientes 
míopes, afácicos e traumatizados pois estes constituem 65% da amos
trage m .  

Constataram 65% d a  amostra entre 2 1  a 6 0  anos, e houve predo
mínio do sexo mascu l ino .  

O quadrante temporal supe rior sediou 42% das rotu ras .  
Os p roced imentos c ircu nferenciais adotados satisfazem os prin

cípios de Gonin e a l iviam as trações vítreo-retin ianas. Recomendam 
crioterapia sob controle ofta lmoscópico. 

O laser complementar (15%) teve fu nções profi láticas e curativas. 
A drenagem do l íqu ido subretiniano foi o procedimento mais 

iatrogên ico. 
Houve 9% de reintervenções. 
Apesar do envolvimento macular e conseqüente baixa acuidade 

visual pré-operatória em 74% da amostragem, ocorreu melhora visual 
em 75% dos casos. 

ESTUDO ANÁTOMO-TOPOGRÁFICO DA "PARS-PLANA" E "ORA 
SERRATA" EM OLHOS DE LACTENTES 
FÁB I O  JOÃO ZAM BO N I ;  JOSÉ BELMIRO DE C .  MOR E I RA; PEDRO 
PAULO BONOMO 
Disciplina de Oftal mologia da Escola Pau l i sta de Medicina. SP,  B ras i l .  

Com a final idade de se  estudar a morfologia e anátomo-topografia 
da periferia do fundo de olho foram examinados dez bu l bos oculares 
de lactentes. A média do tamanho da "pars-plàna" foi de :  a)  meridiano 
nasal � 1 ,5331 ± 0,1927 mm, b) meridiano tempo ral � 1 ,6120 ± 
0,2027 m m ,  c) meridiano superior = 1 ,5665 ::t 0,1849 mm e meridiano 
inferior = 1 ,5730 ± 0,2027 mm. A média das d istâncias entre o l imbo 
esclero-corneano e a "ora serrata" foi de:  a) meridiano nasal = 3 ,771 4 
± 0,4388 m m ,  b) meridiano temporal = 4,0120 ± 0,4379 m m ,  c) 
meridiano superior = 3,9058 ± 0,4179 mm e meridiano inferior = 
3,9530 ± 0,4561 m m .  

Houve uma correlação positiva e significante entre o diâmetro 
antero-posterior e a distância do l i m bo esdero-corneano até a "ora 
serrata" nos 4 meridianos estudados. 

Os valo res encontrados foram significativamente maiores do que 
os encontrados em fetos por  BONOMO (1984) . 

RESULTADOS PRELIMI NARES OBTIDOS COM O IMPLANTE DE 
SCHOCkET MODIFICADO EM 12 OLHOS PORTADORES Df 
GLAUCOMA N EOVASCULAR 
GERALDO VICENTE DE ALM E I DA' ; CARLOS AKIRA O M I ' ;  RALPH 
COHEN' ; CARMO MANDIA J R . ' ,  SÉRG I O  KWITKO' 
1 Discipl ina de Oftalmologia da Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa :fe São Pau lo.  SP, Brasi l .  
2 Serviço d e  Oftal mologia d a  Escola Pau l i sta d e  Medicina, S P ,  B ras i l .  

Doze olhos de onze pacientes, portadores de glaucoma neovas
cular (7 olhos de pacientes diabéticos e 5 o lhos com obstrução da 
veia central da ret ina) ,  receberam implante de Schocket m odificado 
como primeiro procedimento cirú rgico. 

Eram sete homens e q uatro m u lheres. 
A média das pressões oculares p ré-operatórias era 44,5 ± 1 1 ,9 

mmHg.  A média das pressões oculares pós-operatórias foi 25,2 ± 
1 1 , 7  mmHg.  
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O período médio de seguimento foi 9,8 ± 7,6 meses, com va ria
ção de 3 a 27 meses. 

Seis olhos (50%) mantiveram a pressão ocular igual ou menor 
que 21 mmHg.  

E m  três olhos houve obstrução da extremidade intra-camerular 
do tu bo pela íri s .  Em u m  olho houve expulsão do tubo da câmara 
anterior. O implante de Schocket é uma opção vál ida para o Irala
menta do glaucoma neovascular .  

MODIFICAÇÃO DA TÉCN ICA DE SCHOCkET EM 55 OLHOS 
PORTADORES DE G LAUCOMAS REFRATÃRIOS - PRIMEI ROS 
RESULTADOS 
CARLOS AKIRA OMI' ;  GERALDO VICENTE DE ALMEIDA' ; RALPH 
COHEN' ; CARMO MAND IA IR . ' ;  SÉRG I O  KWITKO' 
1 Serviço de Oftal mologia da Escola Pau l i sta de Medicina, SP, Bras i l .  
2 Discipl ina de Oftalmologia da Facu ldade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de Mi sericórdia de São Pau lo,  SP, Brasi l .  

Cinqüenta e cinco olhos d e  51 pacientes d e  diferentes formas 
de glaucoma (15 olhos com glaucoma do afác ico , 12 neovascular,  
9 pós-ceratoplastia penetrante, 8 congênitos, 5 pós-uveíte, 4 associa
dos à an i ridia, 1 secundário a pseudo-faco e 1 trau mático) foram 
submetidos à cirurgia anti-glaucomatosa de implante de Schocket 
modificado. Trinta olhos (54,5%) tiveram o implante como primeiro 
procedimento cirúrgico. O tempo médio de seguimento foi 10 ,3  ± 
5,4 meses, com variação de 3 a 27 meses. A média das p ressões 
intra-ocu lares pré-operatórias era 39,5 ± 8,6 mmHg, com variação 
de 22 a 66 mmHg.  A média das pressões intra-ocu lares pós-operatórias 
foi 1 7,8 ::!:: 7,76 mmHg,  com variação de 4 a 50 mmHg.  Obteve-se 
o controle da pressão intra-ocu lar  em 49 olhos (89, 1 % ) .  Treze desses 
olhos (23 ,0%) tiveram pressão i ntra-ocu lar menor ou igual a 21 mmHg 
sem qua lquer  medicação . Foram observadas as segu intes compl i 
cações :  obstrução do tubo,  atalamia e câmara anterior rasa no período 
pós-operatório imediato, deslocamento do tubo, descolamento de 
coróide, descolamento de retina, toque endotel ia l ,  hemorragia vítrea, 
endoftal m ite e atrofia bulbar.  O implante de Schocket modificado 
parece ser vál ido para o tratamento dos glaucomas refratários. 

IMPLANTE DE SCHOCkET MODI FICADO PARA O CONTROLE DO 
G LAUCOMA PÓS-CERATOPLASTIA PENETRANTE 
CARLOS AKIRA OMI' ; GERALDO VICENTE DE ALM E I DA' ; SÉ RGIO 
KWITKO ' ;  RALPH COH EN' ; CARMO MAN DIA JR.2 
1 Serviço de Oftal mologia da Escola Pau l ista de Medicina.  SP,  Bras i l .  
2 Discipl ina de Oftalmologia da Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Pau lo, SP,  Brasi l .  

Nove olhos d e  9 pacientes portadores de glaucoma pós-cerato
plastia penetrante foram submetidos à c i rurgia com imp lante de 
Schocket modificado. 

Seis olhos eram afácicos . 
A média das pressões intraocu lares p ré-operatórias era 38,2 

mmHg ± 5,6, com variação de 32 a 46 mmHg. A média das pressões 
intraocu lares pós-ope rató rias foi 14,6 m m H g  ± 2,4. O tempo médio 
de seguimento foi 10,6 meses ± 3,6, com variação de 6 a 15  meses. 
Todos os olhos tiveram a pressão intraocu lar igual ou mpnor que 
20 mmHg, 6 dos quais  (66,6%) com medicação complementar. N u m  
o l h o ,  houve obstrução d o  tu bo p o r  humor vítreo. Este o lho desen
volve u ,  6 meses após, descolamento de retina. Não houve, em ne
nhum dos olhos, rejeição do enxerto, após o im plante do dispositivo. 

ANÃLlSE H ISTOPATOLÓG ICA DE PTER(GIOS PRIMÁRIOS E 
RECIDIVADOS 
ROS IME IRE CHRISTOV; El IANA APAREC IDA FOR N O ;  CRISTIANE 
MENEZES CAMPAG NA; SAM IR  JACOB BECHARA ; N EWTON KARA 
JOSÉ 
Divisão de Clínica Oftalmológica do Hospital das Cl ín icas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Pau lo ,  SP,  Brasi l .  

1 77 pacientes com diagnóstico clínico de pterígio pr imário e reci
d ivado foram su bmetidos à exérese cirú rgica e o material  s ubmetido 
a exame anátomopatológico. As cate�orias h i stopatológicas mais fre
qüentes foram : pterígeo vera e pterígeo de reparação (pseudo pterí
gio ) ,  respectivamente nos primários e recidivados.  Todas as categorias 
foram estudadas com relação a uni ou bi lateral idade, sexo e faixa 
etária de maior incidência. 

INDICAÇÕES PARA A CERATOPLASTlA PEN ETRANTE 
L U IZ F .  REGIS-PACHECO' ; ARI  S .  PENA'; MARI SA FLORENCE' 
1 Hospital U niversitário Ped ro E rnesto - Un iversidade do Estado 

do Rio de Janeiro. RI. Bras i l .  
2 Hospital Universitário António Pedro - Universidade Federal 

Flu m i nense, RJ , Brasi l . 
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Estudamos retrospectivamente o d iagnóst ico c l ín ico e patológico 
de 49 ceratoplast ias penetrantes rea l izadas n o  pe ríodo de abr i l  de 
1988 a ma rço de 1 989 , em duas  ins t i tu ições de ens ino : H osp i ta l  Un iver
sitário Pedro E rnesto,  da U n ivers idade do E stado do R io de Jane i ro, 
e Hospital U n ive rs i tár io Antõnio Pedro 1 da U n ivers idade Federal F l u 
m inense .  

As ind icações ma is  f req üentes ,  em ordem decrescente de fre
qüênc ia ,  foram a ceratopatia bolhosa da afácia (22,45% ) ,  a d i strofia 
endotel ia l  de Fuchs ( 16 ,33% ) ,  o ceratocone (1 4,28% ) ,  a ceratite i nters
t ic ia l  (1 0,20%) e os  re-enxertos ( 10 ,20%) . 

ESTUDO EXPEKIMENTAl DO COlAGEl - NOVO A DESIVO 
BIOlÓGICO EM CÓR N EAS DE COELHO 

FRANC ISCO GRUPEN MACH E R ;  FERNANDO CESAR A B I B ;  MARCIA 
R E I S  G U I MARÃES 
Un ive rsidade Federal do  Paraná, Cu r i t iba e U n i vers idade Federal de 
M i nas  Gera i s ,  Be lo Hor izonte,  M G ,  B ras i l .  

Os  autores i n t roduzem u m  n ovo t i po de adesivo teci d u a l ,  a base 
de colágeno e resorc i na em ofta lmologia real izando u m  estudo expe
r im entai em córneas de coel hos ,  onde testam sua eficácia.  Descrevem 
suas qua l idades e rea l izam uma com paração com as qua l idades des
cr itas na l i teratu ra de out ro adesivo tecidual u t i l izado, o s  d erivados 
do  cianoacr i lato.  

Concluem sobre a eficácia e pouca toxicidade d o  COlAG E l ,  este 
novo adesivo tecidua l ,  e sua  segu ran ça para u so em ofta l m ologia . 

REM E N DO DE DURA.MÁTER NA RECUPERAÇÁO DE IMPLANTES 
ORBITÁRIOS EXPOSTOS 

ANGELO FERRE I RA PASSO S' ; ROSANE OTTO N I  PASSOS' ; ABRAÃO 
GARCIA M E NDES 
1 U n i vers idade Federal do  E spír ito Santo.  ES ,  B ras i l .  
2 Un ivers idade Federal do E spír ito Santo ,  ES ,  Bras i l .  

Trataram-se 1 1  pacientes apresentando expos ição de i m p lante 
orbi tár io após c i r u rg ia  de evisce ração.  Real izaram-se 8 ci r u rg ias v i 
sando a recu peração e 5,  a subst i tu ição dos i m plantes expostos.  Den
tre as c i r u rgias pa ra contenção d o  i m p l a n te ,  6 con s i s t i ra m  em um 
remendo de du ra-máter,  sutu rado às bordas da esc lera ,  na á rea de 
exposição, com recobr i mento conj u n tivo-tenoniano de t ração. Todas 
resu ltaram em sucesso . A s  2 ou tras c i r u rg ias  cons i s t i ram no mesmo 
remendo, com recobr imento conju nt iva l ,  ped icu lado ,  e resu l taram 
em insucesso.  As 5 c i ru rgias rea l izadas para su bst i tu ição do i m p lante 
foram enuc leações dos cotos esc lero-co rneanos,  a inda abr igando os  
im plantes expo stos,  com a colocação de novos  i m plan tes , const i 
t u ídos por u m a  esfera  d e  s i l icone envolv ida por  du ra-máter .  Todas 
elas resu l taram em s u cesso ,  com relação à retenção do  i m plante 
na  órb i ta e aos res u l tados cosmét ico s .  

D o s  5 cotos escle ro-corneanos e n u cleados,  t rês apresentaram 
i nvasão epite l ia l  da cavidade que  abr igava o i m plante exposto.  

DIAG NÓSTICO CITOPATOlÓGICO DO FLU I DO VíTREO 

RUTH CARDOSO ALVES PL UT' ; PEDRO PAULO DE O L IVE I RA 
BONOM O ' ; M I G U E L  N O E L  NASCENTES B U R N I E R  I R . ' ;  10SÉ  CARLOS 
GOUVEA PACH EC O '  
1 Disc ip l ina  de Oftal mologia da Escola Pau l i sta de Med ic ina .  S P ,  

B ra s i l .  
2 Departamento de Anatomia  Pato lógica da Escola Pau l i sta de 

Medicina.  SP ,  Bras i l .  
3 Facu ldade de Medic ina  de Mogi d a s  C r u zes ,  S P ,  Bras i l .  

Foram estudados 2 2  espécimes vítreos através d e  v i t recto m ia pars
plana ou aspi ração vítrea p rovenientes de 22 pacientes com doença 
aguda ou crónica.  A aná l i se  dos f lu ídos vítreos forneceu d iagnóst ico 
preciso em m u itos casos .  Endofta l m i te s  agudas,  crõn ica ,  gran u l o
matosa e não gran u lomatosa foram prontamente reconhec idas .  

Foram revelados agentes  et io lóg icos como f u n gos e pa ras itas .  
O p roced i mento foi  út i l  na i nd icação de cél u las  fus i formes atípicas,  
características de melanoma e produtos  de er i trócitos degenerados 
encontrados nas hemo rragias ant igas e glaucoma por  cél u l a s  fantas
mas,  assim como fragmentos d e  cr i s ta l i n o  e m  casos d e  trau ma ocu la r .  
Achados et io lógicos d e  mem branas vítreas e per i r ret i n ianas de o lhos  
c o m  ret inopat ia  d iabét ica ,  p r o l i f e ração vítreo-ret i n i a n a  e macula 
pucker tam bém foram identif icad o s .  O estudo c i topatológico do f l u i 
do  vítreo mostrou-se i m porta n te por fornecer e c o n f i r m a r  d iagnós
t icos em casos de neoplas ias ma l ignas e in fecções específ icas ,  de
mon strar  agentes et io lógicos ,  s u ge ri r  prognóst ico em me lanoma,  
a lém de fornece r ,  ocas iona l mente,  dados  su gestivos de vár ias  cond i 
ções  patológica s ,  como g laucomas  secundár ios  e in f lamações i n t rao
cu lares .  
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TRANSPLANTE TERAPÊUTICO EM Ú LCERAS DE CÓRNEAS 
BACTERIANAS ATlVAS 

S E I J I  HAYAS H I ' ; E L C l O  H I DEO SATO' ; D E N I S E  DE FRE ITAS ' ;  
CLÁU D I O  L U I S  L OTTE MBE RG ' ;  J U L IANA MARIA FERRAZ' ; MÁRCIA 
S E RVA LOWEN ' ;  WALTON N O S E ' ; RUBENS BELFORT J R . '  
1 Disc ip l ina  de Oftal mologia da Escola Pau l ista de Medic ina. S P, 

B ras i l .  
2 Escola Pau l i sta de Medic ina ( E P M ) .  SP ,  Bras i l .  
3 Departamento de Anal . Patológica da E P M ,  S P .  B rasi l .  

Foi feito u m  estudo retrospectivo de 10 pacientes portadores 
de ú lceras bacte r ianas que não respondiam ao t ratamento c l ín ico 
e ,  conseqüentemente,  foram su bmet idos a t ran splante de córnea 
penetrante terapêu tico , no sentido de aval i a r  os resu ltados v i sua is ,  
as pr inc ipa i s  compl icações, os agentes  et io lóg icos  mais  freqüentes 
e a sua validade terapê ut ica .  

A ind icação do  transpla nte foi fe i ta nos  casos de descemetocele 
com ri sco ou pre sença de perfu ração . O agente et iológico mais  i so la·  
do foi  a Pseudomonas sp representando 3 dos 1 0  casos .  Todos os 
pacientes apresentava m ,  no  p ré-operatór io ,  uma acu idade v is ual (AV) 
menor  que conta dedos (CD) , sendo que a maior ia  dos pac ientes 
não alcançaram u m a  AV s u per i o r  a CD no pós-operatór io ,  com exce
ção de u m  que chegou a 20/25 .  As pr inc ipa i s  compl icações foram 
a rejeição endotel i a l  (50% ) e as s inéqu ias poste r iores (50%) ,  U m  pa
c iente evol u i u  para atrofia ocu lar .  

ESTUDO DAS Al TERAÇÓES RETI N IANAS CAUSADAS POR 
U LTRA·SOM: MODELO EXPER IMENTAL EM COELHOS 

ANTO N I O  SERGIO N I O N E  & PEDRO PAULO DE O L I V E I RA BONOMO 
Dept .  Oftal molog ia  da Esco la  Pau l ista de Med ic ina ,  S .  Pau l o ,  B ras i l .  

Neste traba lho  procuramos estudar  o s  efeitos cau sados p o r  apa
relhos de facofragmentação e v i trectomia  (com u l tra-som d e  a l ta fre
qüencia )  em retinas de coel hos .  

Para  tanto ,  u t i l izamos coe lhos  ch inch i l l a  e u m  apare l h o  facofrag
mentador,  modelo "G i rard " .  Apl icamos o u l t ra-som p róx imo às  reti
nas dos o lhos  d i re i tos dos an ima i s ,  mantendo os o lhos  contralaterai s 
como contro le .  

O s  resu ltados obt idos vão desde lesões h i stológicas " leves " ,  que 
não são passive i s  de o bse rvação à ofta lmoscopia i n d i reta, a té  " b u ra
cos" reti n ianos  acom pan hados de hemo rragia vítrea, com l esões h i s 
to lógicas que  comprometem todas  as  camadas da re t ina  i nc lu sive 
a cor iocap i la r  adjacente .  

ESTUDO EXPERIMENTAL DO MEIO DE CONSERVAÇÃO DE CÓR N EAS 
DE McCA REY·KA U FMAN MODI FICADO 

J O S É  AMÉR ICO BONATTI ; SAM I R  JACOB BECHARA; N EWTON KARA 
JOSÉ ; J O RG E  ALBERTO FONSECA CAL D E I RA 
laborató r io de I nvestigação em Ofta lmologia do Hospital das C l ínicas 
da Facu l dade de Medicina da U n i vers idade de São Paulo, SP ,  Bras i l .  

Este t raba lho relata o estudo exper i mental  do m e i o  de conser
vação de córneas de McCarey-Kaufman mod if icado p roduzido no 
Hospi tal das Clín icas da  Facu ldade de Medic ina da U n ivers idade de 
São Paulo (meio "MKM-HC")  na con sevação de córneas de coelhos 
e h u manos,  tendo-se demon strado a ef icácia deste meio na conser
vação destas córneas para t ransp lantes por u m  período de até 96 
horas .  

ESTUDO CLíNICO DO MEIO DE CONSERVAÇÃO DE CÓRNEAS DE 
McCAREY·KA UFMAN MODIF ICADO 

SAM I R  JACOB BECHARA ; JOSÉ  AMÉR ICO B ONATT I ;  NEWTON KARA 
J O S É ;  J O RGE ALBE RTO FONSECA CALDE I RA 
Clín ica O fta lmológica do Hospi ta l  das C l in icas da Facu ldade de 
Medic ina da Un ivers idade de São Pau l o ,  SP ,  Bras i l .  

Neste t raba lho,  fez-se o estudo c ! ln ico do m e i o  d e  conse rvação 
de córneas de McCarey-Kaufman modi f icado produz ido no Hosp i tal 
das C l ín i cas da Facu ldade de Medic ina da U n ivers idade de São Pau l o  
(me io  " M K M - H C " )  na conservação d e  córneas t ransp lantadas em 
pac ientes  da C l ín ica Ofta l mológica do  refe r ido H ospi ta l ,  obtendo-se 
enxertos transparentes em todos o s  pacientes estudados.  

TRANSPLANTE D E  CÓR NEA E EPICERATOPlASTIA NO C<'RATOCONE 
- ESTUDO PROSPECTIVO E COMPARATIVO 

WALTON NOSÉ ' ;  RU B E N S  B E LFORT MATTOS ' ; RUBENS BEL FORT 
J R . ' ;  MAR I L DA G U E D E S' 
1 - Departamento de Ofta l mologia da Escola Pau l i s ta de Medic ina 
- SP ;  
2 - Departamento de Med ic ina Social  da F . C . M .  Santa Casa de 
M i ser icórdia de São Pau l o  - São Pau l o  - B ras i l  
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Os auto res relatam os resultados de um estudo p rospectivo com
parativo entre epiceratoplastia e transp lante de córne no ceratocone. 

O tempo de epitel ização médio na epiceratoplastia foi de 9,5 
dias, enquanto nos tran splantes, com sutu ra contínua ou pontos sepa
rados,  foi de 4 dias.  

O grau de astigmatismo médio no pós-operatório na epicerato
plastia foi de 3 . 50 D e obteve uma média de correção no equivalente 
esférico de 8 .75 D. No grupo de transplante com sutura contínua 
a média de astigmatismo pós-operatório foi  de 2 .75 D e u m a  correção 
média no equ ivalente esférico de 13 ,63 D .  O grupo de transplante 
com sutu ra separada apresentou 2 .82 D de astigmatismo no pós-ope
ratório e obteve 12 ,88 graus de correção no equ ivalente esférico.  

A acu idade visual final na epiceratoplastia foi u m  pouco pior 
que nos transplantes, obtendo 60% dos casos com AV � 20/40, compa
rada com 90% para o grupo dos transplantes com o mesmo resultado 
visual .  

ESTU DO DA ESPESSU RA  CORNEANA EM EPICERATOFACIA E 
CERATOPlASTlA PEN ETRANTE NO CERATOCONE 
WALTON NOS(' ,  ' ;  RUBENS BHFORT MATIOS' ; RUBENS BELFORT 
jR . ' ; ALEXANDRE MAN ETIA' 
1 Escola Pau l ista de Medicina - Depto. de Oftalmologia; 
2 Facu ldade de Medicina da FUABC - Disc. de Oftalmologia;  
3 Faculdade de Medicina da FUABC - Res. da Disc. de Ofta lmologia. 

SP,  Brasi l .  

Os autores relata m ,  pela pr imeira vez na l ite rat u ra ,  ao que nos 
parece a medida da espessu ra corneana com paqu ímetro u ltrassónico, 
pré e pós-ope ratoriamente, de 30 pacientes portadores de cerato
cone, os quais foram submetidos à epiceratofacia,  ceratoplastia pene
trante com sutura contfn ua e com pontos separados . 

A espessura corneana final foi maior no gru po de pacentes sub
metidos à epiceratofacia. A média da espessura final destes pacientes 
foi de 0.730 m m . ,  enquanto que nos pacientes submetidos à cerato
plastia com sutu ra contfn ua foi de 0.530 m m . ,  e com pontos separados 
foi de 0.570 m m .  

TRABECULECTOMIA E M  GLAUCOMA E M  FASE FINAL 
VERA REGINA CARDOSO CASTAN H E I RA ;  SAM I R  JACOB BECHARA ; 
CELSO ANTÓN IO DE CARVALHO 
Clínica Oftalmológica do Hospital das  Clínicas da Facu ldade de 
Medicina da U niversidade de São Pau lo - SP - Brasi l .  

Estudou-se prospectivamente 23 o lhos  com cam po v isua l  terminal 
por glaucoma avançado submetidos a trabecu lectomia e 5 olhos não 
submetidos a c irurgia por controle medicamentoso da Pressão Intra
Ocu lar (P . I . O . ) .  Foi ava l iado o com portamento da acu idade visual ,  
sensibi l idade central e o campo visual comparando-se os pacientes 
operados com os nâo operados. 

Não ocorreu perda imediata da acu idade visual no pós-operatório 
em nenhum caso. A visão e a sensibi l idade central compo rtaram-se 
de forma semelhante, ou seja,  a maioria manteve-se inalterada após 
a ciru rgia.  Apesar do sucesso em redução da P. I . O . ,  21 ,7% dos pacien
tes continuam a apresenta r progressão do defeito campimétrico,. sen
do a maioria sem causa aparente. Mas, comparando-se com o gru po 
controle, a c i ru rgia parece ser benéfica d im inu indo a chance de pro
sressão do defeito campimétrico a longo prazo. 

CONTRIBU iÇÃO AO ESTUDO DA SUSCEPTI BILIDADE DE 
ACANTHAMOEBA SPP A DIFERENTES MÉTODOS DE DESIN FECÇÃO 
DE LENTES DE CONTA TO G ELA TI NOSAS 
DENIS�  DE FRE ITAS' ; É LCIO H. SATO' ; ANN ETTE S. FORONDA' ;  
RUBENS BELFORT JÚN I OR' 
1 Discipl ina de Ofta lmologia da Escola Pau l ista de Medicina - SP,  

Bras i l ;  
2 I n stituto de Ciências Biomédicas da Un iversidade de São Paulo 

- São Pau lo - Bras i l .  
Desde 1 980 vários casos de ceratite por Acanthamoeba têm sido 

diagnosticados e ,  ao contrário dos pr imeiros relatos onde o fato r 
desencadeante era o trauma,  atualmente a q uase tota l idade dos casos 
relaciona-se com o uso de lentes de contacto . 

Estudos têm sido desenvolvidos para esclarecer o envolvi mento 
destas lentes na fisiopatologia da ceratite por Acanthamoeba. Dentre 
estes, a aval iação dos diferentes s istemas de desinfecç.<to empregados 
na sua manutenção, aponta como u m  assu nto cont roverso e de inte
resse científico, uma vez que ,  um grande n ú mero de espécies e 
cepas estão envolvidas , apresentando, cada uma delas, um comporta
mento diferente, em relação a estes sistemas. 

Este estudo teve por objetivo testar a su sceptibi l idade de cinco 
d iferentes espécies de Acanthamoeba, A. astronyxis, A. polyphaga, A. 
cutellanii; A. culbertsoni e Acanthamoeba sp a um sistema de desin
fecção térmico (un idades elétricas de asseptização térmica) e dois  
si stemas de deSinfecção quím ica ( H idrocare e Flex-care l .  
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Dois experimentos foram realizados. No primeiro,  lentes de con
tacto gelatinosas foram contaminadas com as d iferentes espécies do 
protozoário e em seguida submetidas a desi nfecção e cu ltivo. No 
s�gundo, cistos e t rofozoítos das mesmas espécies foram expostos 
di retamente aos sistemas de deSinfecção, sendo posteriormente lava
dos, com o objetivo de e l iminar  a solução química eventualmente 
presente na su perfície da ameba. 

O controle do cresci menta amebiano foi real izado através de 
exame diário, por vinte dias, com m icroscopia óptica . 

O crescimento foi definido pelo aparecimento de formas trofo
zoíticas. 

A de!iinfecção térmica mostrou-se efetiva em 100% dos testes 
real izados com as cinco difere ntes espécies de Acanthilmoeba aval ia
das . A. culbertsoni resistiu à desinfecção química com Flex-care, sendo 
su sceptível ao Hid rocare, e Acanthamoeba sp resistiu aos dois com
postos testados. 

O estudo permitiu conclu i r  que, dos métodos testados,  a desin
fecção térmica é a ún ica totalmente efetiva para a desi nfecção de 
lentes de contacto gelatinosas contaminadas com Acanthamoena. 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE RECUO.RESSECÇÃO E 
DUPLO·RECUp NAS EN DOTROPIAS ADQUIRIDAS NÃO 
ACOMODATlVAS NA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 
RAFAEL LOURE NÇO MAGDALE N O ;  ERN ESTO CONSON I F I L H O ;  
EDMUNDO j .  VELASCO·MARTI N E L l I ;  JOS( BEL M I RO DE CASTRO 
MOREIRA ;  ROSELY PELLEG R I N O MAGDALENO 
Discipl ina de Oftalmologia da Escola Pau l i sta de Medic ina - São 
Pau lo - Brasil 

Este trabalho mostra o estudo comparativo dos resu ltados de 
correção c i rúrgica em pacientes com endotropia adqui rida não aco
modativa , sendo que num grupo rea l izou-se recuo-ressecção e no 
outro du plo-recuo.  

TRANSPLANTE DE CÓRNEA "A QUENTE" EM ÚLCERA MICÓTlCA. 
ESTUDO CLíNICO, MICROBIOLÓGICO E HISTOPATOLÓGICO 
ELClO H I DEO SATO' ; DEN ISE  DE FRE ITAS' ; MOACYR P .  R I G U E lRO' ; 
WALTON NOSÉ' ;  ANA LU IZA HOFL lNG DE L IMA' ;  M I G U E L  BURNIER  
jR . ' ; RUBENS BE LFORT jR. ' ; RUBENS BELFORT·MATIO S' 
1 - Discipl ina de Oftalmologia da Escola Pau l ista de Medicina;  2 -
Departamento de Anatomia Patológica da Escola Pau l i sta de Medicina 
- São Pau lo - Brasil 

De uma amostra de 954 córneas recebidas no Registro Brasi leiro 
de Patologia Ocular,  durante um período de 6 anos ( 1982-1988) , 63 
córneas eram proven ientes d e 63 pacientes submetidos a ceratoplastia 
penetrate "a quente" , deco rrente de ú lcera corneana m ic6tica. O 
grupo mais acometido foi o dos homens (77,8% ), na faixa etária entre 
31 a 40 anos (28,6% ) .  

N o s  2 5  casos onde foi realizado o estudo clín ico completo, a 
atividade profissional mais freqüente foi a de agricultor (44%) ,  com 
antecedente ocular  de trau ma local prévio (60% ) ,  O efeito terapêutico 
do transplante "a quente" foi obtido em 23 casos, e em 2 pacientes 
(8%) foi necessária a evisce ração d evido à p rogressão da in fecção 
micótica. A acu idade visual obtida, em um segu imento médio de 
1 1  meses, foi igual ou maior que 20/60 em 8 pacientes (32 % ) ,  entre 
20/200 e conta dedos em 6 (24% ) ,  percepção e' p rojeção l u m i nosa 
em 2 (8% ) e sem percepção luminosa em 4 ( 16%) .  

O agente etiológico mais f reqüente, no estudo m i c robiológico 
real izado nos 63 casos, foi o Fusarium sp, responsável por 24 casos 
(38, 1 % ) ,  

N o s  6 3  pacientes, o diagnóstico d e  ceratite m icótica só f o i  pos
sível em 23 (36,5%)  pelo exame hi stopatológico do botão corneano, 
devido a exames m icrobiológicos negativos .  

COMPARAÇÃO ENTRE INDOMETACINA 1 % E FlURBIPROFEN 0,03% 
COM RELAÇÃO À MANUTE NÇÃO DA MIDRiASE NA CIRURGIA DA 
CATARATA 
ALM I R  G H IARON I ;  L E ILA DAH E R ;  MARCUS SAFADY; PAIVA 
GONÇALVES NETO 
Santa Casa da Misericór-iia do Rio de Janei ro - RJ - B rasi l  

Os autores apresentam um estudo comparativo entre dois  grupos 
de pacientes submetidos à facectomia pela técnica extra-capsular pla
nejada com implante i ntraoc ular de câmara posterior.  

Todos os pacientes tiveram suas pup i las di latadas mediante a 
insti lação de colfrios de TROPICAM I DA 1% e F E N I LEFR INA 1 0% a 
cada 15 m in utos, começando 2 horas antes da cirurgia. 

No l '  grupo, colfrio de INDOMETACINA 1% também foi u sado 
a cada 30 m i n utos, começando 2 horas antes da c i ru rgia e, no 2'? 
grupo, colírio de FLURBIPROFEN 0,03% foi u sado do mesmo modo. 

No p resente estudo, os autores obtiveram melhor resu l tado com 
o colír io de FlURBI PROFEN 0,03% não somente com relação à manu-
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tenção da mid ríase mas por ter se mostrado menos tóxico para o 
epitél io corneano.  

I N D ICAÇÕES PARA TRANSPLANTE DE CÕRN EAS NO BANCO DE 
OLHOS DE ctJRITIBA 

HAMI LTON M O RE I RA' ; R U B E N S  BEL FORT J R .' ;  EZEQ U I E L  
PORTELLA' ;  R O M I  H E LENA M O RAES DE S E N NA' 
1 Disc ip l ina  de Ofta lmologia  da Faculdade Evangél ica de Med ic ina 

d o  Paraná .  PR,  Brasi l ;  
2 D i sc ip l ina  d e  Oftalm ologia da Escola Paul ista de  Medidna .  SP ,  

B ras i l ;  
3 D i sc ip l i na  de Ofta lmologia da U n iversidade Federal d o  Paraná ,  

B ras i l .  

Foi  realizado u m  estudo retrospectivo de todos os transplan tes 
feitos em 1 988 através do Banco de Olhos  de Cu rit iba,  total izando 
122 casos .  O s  autores identif icaram as  i n d i cações para o transplante 
e compararam com a l i teratu ra existente.  

Ceratocone foi  responsável  pela maior ia dos casos com 54,94% 
do total ,  seg u ido de leucoma de d iversas et iologia s ,  1 5 .59% . Ce rato
patia bolhosa do pseudofáco foi  responsável apenas por 4 ,09% dos 
casos. 

TRAUMA OCULAR PEN ETRANTE G RA VE E B I LATERAL: R EVISÃO DE 
9 CASOS 

CARLOS AUGUSTO M O RE I RA J R .  
Serviço de Ofta lmologia da Facu ldade Evangél ica de Medic ina  do 
Paraná ,  PR,  Brasi l .  

Nove casos de fer imentos ocu lares penetrantes, g raves e b i late
ra is ,  foram anal i sados retrospect ivamente quanto à epidemiologia ,  
apresentação c l ín ica,  t ratamento e resu l tado v isua l  f ino.  Todos os 
casos foram deco rrentes de acidentes automobi l íst icos em q u e  os 
pac ientes se encontravam n o  banco dianteiro dos veíc u l o s  sem o 
uso de c i ntos de segu rança. Somente 2 pacien tes apresentaram trau
matismos graves em o u tros ó rgãos,  os demais  apresenta ram apenas 
fer imentos de face ju nto ao trauma ocular .  Quando do t rauma pene
t rante somente foi feita a reconst i tu ição m ic roscópica do globo ocu
lar .  C inco o lhos  foram e n ucleados de  i m ediato dev ido a perda total 
ou  quase total do conteúdo i n traoc u la r ,  com lacerações que f reqüen
temente se extendiam até o n e rvo ópt ico.  Todos os o l h os foram 
su bmetidos a v i t rectomia pars-plana e a out ros proced i me n tos  ad ic io
na is ,  dependendo de cada caso,  ent re 1 e 4 semanas após a recons
t i tu ição i n ic ia l  do globo ocu l a r .  A acuidade v i sua l  após a reco ns
t i tu ição i n i c ial do globo, mas antes  da v i t rectomia ,  e ra apenas  de 
projeção l u m i nosa no me lhor  o lho .  O tempo de segu imento pós-ope
ratór io  var iou de 3 a 18  meses. Todos os  olhos operados obtiveram 
me lhora da acu idade visual que  variou de acordo com o t ipo da 
lesão pré-existente. A i m portância d o  uso de c i ntos de  segu rança 
inc lu s ive no t râns i to u rbano e da u t i l ização da v i t rectomia no t rata
mento destes casos é aqu i  d iscut ida .  

HEMORRAGIA COROI DEANA EXPULSIVA DURANTE VITR ECTOMIA 
PA RS-PLANA: RELATO DE UM CASO 

CARLOS AUGUSTO M O R E I RA J ÚN I O R' ;  PETER  L lGGETT' 
1 Departamento de Ofta lmologia da Facu ldade Evangél ica de 

Medic ina  do Paraná ,  B ras i l .  
2 Departamento de Oftal mologia da U n ivers i ty of Southern 

Cal i forn ia ,  USA.  

A hemorragia coroideana expu ls iva ,  u m a  d ramática compl icação 
da c i ru rgia i n t raocu lar ,  já foi relatada d u rante vár ios t ipos d e  procedi
mentos c i rú rgicos i ntraoculares .  Até o p resente momento, não en
contramos na l i te ratu ra médica n e n h u m  relato desta compl icação 
ocorrendo d u rante uma vi trectomia  pars-plana. No presente trabal ho 
re latamos u m  caso de hemorragia co roideana expu l s iva q u e  ocorreu 
du rante uma vit rectomia  pars-plana que estava sendo rea l izada para 
tratar um descolamento de ret ina compl icado.  Os possíveis meca
n i smos  desta compl icação, e o tratamento pr imári o  e sec u ndár io 
da hemo rragia coroideana expu l s iva são aq u i  d iscut idos .  

ANÃLlSE DA SOLUÇÃO DE H I DROXIPROPILMETILCELULOSE A 2% 
PA RA US;J I NTRA-OCULAR SOB MICROSCOPIA ÕPTICA E 
ELETRÓ N ICA 

SÉRGIO KWITKO & RUBENS BELFORT J R .  
D isc ip l ina  de Ofta lmologia da Escola Pau l ista d e  Med ic ina ,  SP ,  Bras i l .  

Foram ana l i sados 20  f rascos de H id roxi p rop i lmet i lce lu lose a 2% 
para uso in t ra-ocu lar  de d o i s  laboratórios nacionais  ( 10  d e  cada -
grupos A e B) para a procura,  ident i f icação e mensu ração de partículas 
ime rsas na so lução, e comparados com 10 frascos do  grupo controle 
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(sol ução sal i n a  balanceada - grupo Cl .  Foi estudado também u m  
frasco de H P M C  a 2% não f i l t rada para comparação. 

Ao exame dos f.rascos a olho n u ,  com i l u m i nação e m  fenda, 
foram obse rvadas partíc u las em s u spensão em todas as so luções de 
todos os grupos, inc lu sive do  grupo controle .  

Foram ident i f icados, -sob mic roscopia óptica, 5 ti pos de partícu las 
em todas as sol uções de H idroxi propi lmet i lce l u l ose de  ambos os 
labo rató rios : f i b ras  vegetais ,  f locos (paredes de célu las vegeta i s ) ,  f rag
mentos de v idro ,  c r i sta i s  e out ras impu rezas.  As f i bras e f locos vegetais 
e os c r i stais só foram encontrados nas soluções de H i drox ip ropi l me
t i lce lu lose,  enquanto que as o u t ras partíc u las  foram observadas tam
bém nas so luções do grupo controle .  O mater ia l  vegetal foi seme
lhante ao encontrado n a  H id rox ipropi l met i lce lu lose a 2% não f i l t rada. 

A média de partícu las  encont radas por mi de sol ução fo i  de  91 ,2 
no grupo A (72 ,7  men ores ou igua is  a 1 0  "m e 18 ,5  maiores que 
10  ,...m ) ,  96, 7 n o  gru po B ( 76,2 menores o u  iguais a 1 0  "m e 20,5 
maiores q u e  10  ,...m )  e 13,9 no grupo C ( 10 ,9 menores ou iguais  a 
10 ,...m e 3,0 maiores q u e  10 p,m) .  Os grupos A e B não difer i ram 
ent re si, porém apresentaram u m  n ú m e ro de partícu las por  m i  de 
so lução s ign i f icativamente maior  que o do grupo controle.  

A m icroscopia eletrôn ica de varredu ra demonstrou a p resença 
de f ibras vegeta i s  típicas.  

Esses achados most raram que as  so luções de H idroxip rop i l me
t i lce lu lose a 2% para uso in t ra-ocu la r  u t i l izadas rot ine i ramente em 
nosso meio contém partícu las em seu i n ter ior ,  i nc lu sive de material  
vegeta l .  

O s ign i f icado c l ín ico  desses  achados  pode ser impo rta n te e rela
cionado ao pós-operatório en  i ridocic l ites e alte rações da pressão 
i n t ra-ocu la r .  

DISPOSITIVO PARA ABERTURA PROGRAMADA DA CÃPSULA 
ANTERIOR DO CRISTAL I N O  

JAI M E  RO IZENBLATT; M I LTON SE IGU I  OSH I RO ;  E D UARDO I SSAM U 
NAKAYAMA 
Laborató r io de  I nvesti gação Médica da C l ín ica Oftalmológica do 
Hospi tal das Cl ín icas da Faculdade de Medic ina  da U n iversidade São 
Pa u lo ,  SP, Brasi l .  

Neste trabalho é apresentado um d i sposi t ivo q u e  perm i te a aber
t u ra da cápsu la anter ior  d o  cr istal i no de forma programada,  rápida 
e segu ra u t i l i zando ondas de rad iofreqüênc ia .  

O seu emprego prev ine  a ocorrência de u ma sér ie  de compl i 
cações d u rante a c i ru rgia de catarata com imp lante in t ra-ocu lar ,  os 
testes in ic ia i s ,  em o lhos  d e  coe lhos ,  most raram bons res u ltados.  No 
ser  h u mano ,  o d i spos i t ivo será tes tado i n ic ia lmente em o l h os de 
cadáver para u ma fase  poste r ior  ser emp regado " i n  vivo " .  

MUCOCELE DE ÓRBITA: ASPECTOS CLíN ICOS E A BORDAGEM 
CIRÚRGICA 

SUZANA MATAYO S H I ;  E L l ANA APAREC I DA FOR N O ;  E U R íPEOES  DE 
MOTA M O U RA ;  H E N R I Q U E  S. K I KUTA 
Clín ica Ofta lmo lógica do  Hospi ta l  das C l ín icas da F M U S P :  Serviço 
do Prol .  J o rge Albe rto Fonseca Caldeira,  S P ,  Brasi l .  

O s  autores trataram c i r u  rgicamente o i t o  casos de m ucocele orbi 
tár ia ,  u t i l i zando a técn ica preconizada por l I i f f .  Obt iveram sucesso 
em todos os casos.  

Descrevem a técn ica e comentam as van tagens  d o  p rocedi mento 
c i r ú rgico . Tecem também cons iderações a respeito dos aspectos c l ín i 
cos e da i mportância da  semio logia rad iológica.  

N OVA TÉCN ICA C I R Ú RG ICA PARA CORREÇÃO DE DlSTIQu íASE 

SUZANA MATAYOSH I ;  ROS I M E I RE CH R I STOV; H E N R I Q U E  K I KUTA ; 
EU RíPEDES DE M OTA M O U RA 
Clín ica Ofta lmo lógica do Hospita l  das Clín icas da FMUSP : Serviço 
do Prof .  J o rge Alberto Fonseca Calde i ra ,  SP, B ras i l .  

É descr i ta u m a  nova técnica para correção da d ist i q u íase em q u e  
através de u ma in cisão na  l i nha ci nzenta e de lami nação da pálpebra ,  
os fol ícu los  da f i l e i ra s u p ranu merár ia são removidos a céu aberto.  

A comparação com as técnicas preexistentes revela as vantagens 
do novo p rocedimento ,  pr inc ipalmente d o  ponto de vista anatômico 
e estét ico .  

EN DOFTA LMITE PÕS-TRAN SPLA NTE DE CÕR N EA 

D E N I S E  DE FR E ITAS ;  ELC l O  H. SATO ; FLÁV I O  ROCHA; ROBERTO 
PE R E I RA L I M A  J Ú N I O R ;  WALTON N O S É ;  RUBENS BELFORT J Ú N I O R  
Setor de Córnea d a  Disc i p l ina  de Ofta lmo logia da Escola Pa u l i sta 
de Medic ina ,  SP, Bras i l .  

O s  au to res descrevem 3 casos de endoftalm ite como compl icação 
pós-ope ratór ia  d e  469 transplantes de córnea realizados no setor de 

1 3 7 



Córf"lea da Disc ip l ina de Oftalmologia da Escola Paul i sta de Medic ina .  
Os autores também d i scutem os provávei s  fatores desencadeantes 
da i n fecção, ta i s  como su tu ra, u so de corticosteróides,  afac ia ,  i mu no· 
depressão e botão doador contaminado.  Com param estes fatores 
com aqueles descritos em casos relatados na l i teratu ra mund ia l .  Por 
f im ,  alertam para a prevenção desta compl icação frente a estes fatores. 

ESCLEROCERATOPLASTlA PEN ETRA NTE 16 mm - OpçÃO PARA O 
TRATAMENTO DA PATOLOGIA SEVERA DA CÓRNEA 

FRANCI SCO ARTU R DE Q U E I ROZ MAIS & SANDRA HELENA GASPARI 
ARRIG UCCI 
Centro Ofta lmológico Campinas,  SP, Bras i l .  

Os autores relatam a casu ística pessoal de 1 1  (onze) esclerocera· 
toplastias penetrantes com u m'a porcentagem de 63,6% de resu ltados 
tidos como melhor em relação à acu idade visual pré·existente, 26,3% 
como p iora da mesma e 9% mantendo igua is  cond ições pré·ope· 
ratórias. Desenvolvem as intercorrências pré e pós·operatórias bem 
como o manejo das mesmas, ressaltando que i números casos de 
patologia g rave da córnea tem com este t ipo de procedi mento c i rúr 
g ico u m  bom p rognóstico quando as técn icas convencionais  de trans· 
plante penetrante córneo corneanos sejam i mpossíve i s  de se praticar. 

CICLOCRIOTERAPIA NO TRATAMENTO DO G LAUCOMA 
N EOVASCULAR 

MÓN I CA H .  T. S I LVA & SUEL ABUJAMRA 
Clínica Oftalmológica do Hospital das Clínicas da Facu ldade de 
Med ic ina  da USP, SP, Bras i l .  

CONTRIBU iÇÃO À METODOLOGIA DE ESTUDO DAS VA RIAÇÓES DO 
EQU I LíBRIO OCU LOMOTOR HORIZONTAL NO PLA NO SAG ITAL 

HÉL lA SOARES ANGOTII BATI STA DE AN DRADE ; CLE IDE  OZIMO 
BOTTARI ; ABELARDO DE SOUZA COUTO JR . ; S ÉRG IO M U R I LO 
BARCELOS CORREA; WAL THER CAMPOS F ILHO 
Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Medic ina do 
Triângulo Mine i ro, Uberaba, MG, B ras i l .  

E ste trabalho anal i sa o comportamento oculomotor e a s  variações 
de desvio nas segu intes posições do olhar : 1 - posição pr imár ia ,  
2 - i n fraversão e 3 - supraversão, considera ndo·se variáve is  como 
inc l i nação de cabeça e d i stância. Ut i l iza,  também, s i stema pad ron i .  
zador dessas medidas com auxí l io de recu rsos ópticos de espel hos 
que permitem obter posições de olhar em versões cons ideradas extre· 
mas para cima, para baixo e para longe. 

Decorrendo das d ivergências dos autores sobre o assu nto, no 
que se refere ao campo oculomotor, à variação de desvio, considerada 
s ign if icativa, à incidência das variações alfabéticas nos estrab ismos 
hor izonta is ,  à etiopatogenia ,  ao tratamento adequado, ass im como 
à semiótica das va riações, propõs·se pad ron ização metodológica, no 
que se refere a campo oculomotor e angu lações da cabeça e o lhar .  

A anál ise das poss ib i l idades de estudo demonstrou ser su fic iente 
real izar medidas para perto, cons iderando-se as inc l inações de cabeça 
em extensão e depressão do mento, i mportantes no auxílio do d iag. 
nóstico por promoverem maio res variações de desvio. 

QUANTIFICAÇÃO DA RESPOSTA I N F LAMATÓRIA OCULAR. USO DO 
G L UCOH EPTONATO MARCADO COM TECN EClO·99 m. 

JA IME ROIZENBLATI ;  CARLOS ALBERTO BUCHPIGU E L ;  JOSÉ 
CLAU D IO ME NEGUETI I ;  R ITA HELENA ANTONELL I ;  S I LVANA DUPAS 
DEPERON GALLUCC I ;  AGDA CEC íL IA  LE ITE MUN HOZ; S I LVANA 
DOS SANTOS PERE IRA;  EDEMAR LU IZ ZANARDO ; RUBENS ABE; I R I S  
JANET CAN D I DA COELH O ;  TERES INHA MORAES BARRETO 
ROCKMANN ;  ROBERTO LUIZ ROCKMANN ;  EDWALDO EDUARDO 
CAMARGO 
laboratór io de Medic ina N uclear da Faculdade de Medic ina da 
Un iversidade de São Pau lo ;  Centro de Medic ina N uclear da Faculdade 
de Medicina da Un iversidade de São Pau lo ;  Serviço de Rad io isótopos 
do I n stituto do Co ração do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medic ina da Un iversidade de São Pau lo, SP,  Brasi l .  

A avaliação quantitativa de u m  p'rocesso inflamatório ocular é 
difíc i l ,  especia lmente quando há um extenso comprometimento ocu
lar ,  com formação de á reas de necrose e abscesso. A obtenção de 
um método rad ioi sotópico para quantif icar processos i nflamatórios 
e que pudesse ser apl icado no ser hu mano teria grande impo rtância 
cl ín ica.  Para se estabelecer este método, i njetou-se terebentina na 
região subconjuntival do olho d i reito de 55 coelhos.  O olho esquerdo 
foi usado como controle e foi in jetado com soro em volume igual 
ao volume de terebent ina in jetada no di reito. Os volumes de tereben· 
t ina ou soro foram de 0,02 ;  0,04; 0,06; 0,2 e 06 m i  e os coelhos 
foram d ivididos em 5 grupos, de acordo com estes volumes .  
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As imagens foram obtidas 48 horas após a in jeção de terebentina 
e 6 horas após a in jeção endovenosa de 1 0  mCi de glucoheptonato 
marcado com Tecnécio·99m.  Foi ut i l izado um índice de Reação I nfla
matória ( l R I )  que foi defi n ido,  como a razão entre as "contagens/área 
de inte resse" do olho in flamado e as "contagens/área de in teresse" 
do olho normal .  Os IRls obtidos e ram proporcionais  ao grau de i nfla· 
mação e permit i ram a distinção de 3 subgrupos:  u m  representado 
pelo grupo 5 ,  um pelo grupo 4 e um pelos grupos 1, 2 e 3. 

Este método de quant if icação de processos inflamató rios ocu la
res usando o GH-99mTc é or ig ina l ,  rápido, não invasivo, rep rodutível 
e segu ro, em bora i ncapaz de diferenciar p rocessos inf lamatórios cau· 
sados por doses de terebent ina m u ito pequenas e próximas uma 
das  ou tras .  Pode-se supor  que a apl icação deste método no ser hu ma· 
no possa trazer n ovas informações sobre o processo inflamatório 
ocular e sua resposta ao tratamento. 

INFLUÊNCIA DA H I PERTENSÃO A RTERIAL NA EVOLUÇÃO DA 
RETINOPATIA DIABETICA 

N I LVA S IMEREN BUENO DE MORAES ;  PEDRO PAULO O.  BONOMO; 
MARIA TERESA ZAN ELLA; BERNADETE SALGADO; MARIA BEATRIZ 
FREIRE;  MAGAL I  ZAMPIER I  
Escola Pau l i sta de Med ic ina,  São Pau lo ,  SP ,  B ras i l .  

Foram aval iados 70 pacientes diabéticos acompanhados no Am· 
bu latório de Diabetes da Escola  Pau l i sta de Med ic ina  para aval iar  
a inf luência da pressão arterial sobre o desenvolvimento da ret ino
pat ia d iabética. Dos 70 pacientes,  49 ap resentavam diabetes t ipo I I  
e 21 , d iabetes tipo I com du ração da doença super ior a 10 anos .  

Dos 49 pacientes com d iabetes tipo I I ,  31 apresentavam h iper
tensão arterial e 17 apresentavam retinopatia d iabética ; dos 18  pacien. 
tes normotensos, 7 ap resentavam ret i nopatia d iabética. 

Dos 21 pacientes com diabetes tipo I, 18 apresentavam retinopatia 
d iabética . A pressão arterial do grupo com formas mais  leves de 
ret inopatia foi infer ior àquele onde a ret inopatia estava avançada . 

Nossos dados sugerem que a elevação dos n íveis da pressão 
arter ial  contribu i  para a ocorrência de formas mais  severas de ret ino
pat ia d iabética. 

TOXOPIASMOSE OCULAR NA SíNDROME DA IMU NODEFlClÊNCIA 
ADQU IRIDA 

J. MELAM E D ;  MARCELO MAESTR I ;  J. A. FRANCO 
Departamento de Oftalmologia e Otorr inolar i ngologia, Facu ldade de 
Medic ina ,  U n iversidade Federal do Rio G rande do Sul, Porto Alegre, 
RS, Bras i l .  

A in fecção s i s têmica e do s i stema ne rvoso centra l  pelo Taxo
plasma gondii na Síndrome da I m u nodefic iência Adqu i riqa ( S IDA) é 
relativamente freqüente, entretanto, o envolvimento ocular é tido 
como pouco comum,  com escassos casos descritos na l ite ratu ra mun 
dial . 

Apresentamos o pr imeiro caso clínico descrito no Brasi l  de u m  
paciente com reti nocoroidite toxoplásmica associada à S I DA. 

O paciente, proveniente de Palmei ra das Missões, área endêmica 
de toxoplasmose ocular ,  apresentava extensas á reas d i sseminadas 
de ret inocoroid ite necrotizante exudativa b i lateralmente,  acompa
n hadas de grande reação vítrea. Foram observadas, também,  antigas 
lesões de ret inocoroid i te cicatrizadas em ambos os olhos .  

Após a inst itu ição do tratamento, d i recionando também a infec· 
ção concomitante do s i stema ne íVOSO central , com medicação antito· 
xoplásm ica específica, houve notável melhora do quad ro oftalmo· 
lógico. A vitreíte d im inu i u  acentuadamente e as lesões começaram 
a cicatrizar rap idamente. 

Devido à alta p revalência da toxoplasmose ocular no país, deve 
levar·se em conta esta etiologia ,  quando aparecerem a lte rações ocula· 
res na S I DA. 

DUPLO PADRÃO DE REG RESSÃO NO RETI NOBLASTOMA 

MARCELO MAESTR I ' ; J. MELAM E D ;  LUC lANA NERUNG' 
1 Departamento de Oftalmologia e Otorr inolari ngologia, Faculdade 

de Medic ina,  Un iversidade Federal do Rio G rande do Sul, Porto 
Alegre, RS ,  Brasi l .  

2 Departamento de Pato logia, Faculdade d e  Medic ina,  Un iversidade 
Federal do Rio G rande do Su l ,  Porto Alegre, RS ,  Bras i l . 

O retinoblastoma é su scetfvel de apresentar reg ressão seja essa 
espontânea ou pós·terapia. A regressão espontânea ocorre em 1 -2% 
dos casos, sendo un i late ral e un i focal gera lmentE' . A regressão após 
o uso de rad ioterapia classif ica-se em quatro tipos d i ferentes confor
me o aspecto morfológico. 

Apresentamos u m  paciente acompanhado no Serviço de Oftal
mologia do Hospital de Cl ín icas de Po rto Alegre, com 3- anos de 
idade, no qual foi d iagnosticado ret inoblastoma n o  o lho esquerdo, 
aos q uatro meses de idade, sendo enucleado neste momento.  Ju nta· 

ARQ . B RAS . O FTA L .  
52(4) , 1989 



mente, observou·se no olho contralateral duas massas tumorais,  ca· 
racterizando o estágio la ,  de acordo com a classif icação de Howarth . 

Após dois  ciclos de ratioterapia e do i s  protocolos de qu i mio
terapia real i zados intercaladamente, no período de trê s  anos, esses 
focos tumorais apresentam sinais claros de regressão d i fe rentes entre 
s i : uma massa tumoral periférica com padrão tipo I e outra , parama
cular, com padrão t ipo II de regressão. 

Salientamos a coexistência de dois tipos distintos de regressão 
tumoral pós-terapia no mesmo olho, fato raramente descrito na l i te ra· 
tura. 

ALTERAÇÓES DE CAMPO VISUAL EM VINTE PACIE NTES PORTADORES 
DE TUMOR HIPOFISÁRIO 
JOSÉ FRANCISCO P INHE IRO DIAS 
Setor de campo visual do Hospital Mun icipal Souza Aguiar ,  UFRJ ,  
Rio de Janeiro,  RJ , Brasi l .  

Estudando os campos v i sua i s  centrais e periféricos de v inte pa
cientes portadores de tumor h ipofisár io, o defeito mais fteqüente 
foi a hemianopsia bitemporal em quinze pacientes (75 ,0%) .  Desses 
pacientes, treze fo ram portadores de adenoma cromófobo e dois 
t iveram adenoma acidóf i lo .  

O segu ndo defeito mais freqüente foi a hemianopsia temporal 
(com amau rose contralaterall ,  ocorrendo em dois pacientes (1 0,0%) 
portadores de adenoma acidófi lo (acromegalia) e cisto de h ipófi se, 
respectivamente. 

Os defeitos atípicos dos campos visuais ocorreram em três pa· 
cientes ( 15 ,0%) sendo os seguintes : 

a - Hemianopsia nasal (com amaurose contralateral ) ,  em pacien
te portador de tumor cromófobo (macroadenoma) 

b - Hemianopsia homôni ma d i reita incogruente, em uma pa
ciente com adenoma acidófi lo  (acromegal ia) e em outro paciente 
portador de carcinoma de hipófise. 

O correto exame do campo visual nos pacientes portadores de 
tumor h ipofisária com alte rações funcionais  do qu iasma, revela a 
presença e a extensão das mesmas, sendo um exame fundamental 
na pré-c i rurgia e no acompanhamento pós-cirú rgico. A ut i l ização de 
índices cromáticos poss ib i l i ta info rmações adicionais .  

PERCEPÇÃO D E  DISTÃ NClA EGOCÊNTRICA EM A L  TERAÇÓES DA 
BI NOCULARIDADE 
ANTONIO AUGUSTO V. CRUZ' ; SÉRG IO SHE l j I  FUKUSIMA' ; JOSÉ  
APARECIDO DA S I LVA' 
1 Departamento de Oftalmologia e Otorr inolaringologia da 

Facu ldade de Medicina de Ribe i rão Preto - USP.  SP, Brasi l . 
2 Departamento de Psicologia e Educação da Facu ldade de Fi losofia, 

Ciências e letras - Ribeirão Preto-USP, SP, Bras i l .  

Estudou-se, através de uma a lé ia  v isual  de 0 ,9 x 4,0 metros a 
percepção de d istância egocêntrica de quatro gru pos de sujeito s :  
b inocu lares, estráb icos, monoculares e monocu lares i nduz idos .  Para 
cada ind ivíduo aju stou-se u ma fu nção potência entre as d i fe rentes 
d istâncias físicas e percebidas, bem como calculou-se os errOS relati
vos e absolutos cometidos .  

Apesar de ter-se notado uma tendência a s uperesti mação no 
grupo dos monocu lares, a anál ise estatística não mostrou d i ferenças 
entre os grupos. Os  dados sugerem que, em condições naturais de 
indícios a b inocularidade não é fator determ inante para a percepção 
de d istância absoluta .  

ANÁLISE DOS EFEITOS COLATERAIS PROVOCADOS PELO USO DA 
ACETAZOLAMIDA VIA ORAL NOS PRIMEIROS CINCO DIAS DE 
TRATAMENTO COM RELAÇÃO AOS N íVEIS SÉRICOS DE POTÁSSIO 
HAM I LTON MORE I RA' ;  RUBENS BELFORT JR . ' ;  CRISTINA H S I N  WEI  
HSU' ; E L l SABETH DOS SANTOS S I LVA' ; MÁRCIA REG I NA 
WONSTTRE' ; MARIA CR I STIANE V IERTEL';  VI LMARA R ITA DE FÁTIMA 
KAN E KO'; V IV IAN E ADRI' 
1 Discipl ina de Oftalmologia da Faculdade Evangél ica de Medicina 

do Paraná da FEMPAR. PR,  Brasi l .  
2 Departamento de Oftalmologia da Escola Pau l ista de Medicina.  SP, 

B rasi l .  
3 Facu ldade Evangél ica de Medicina do Paraná, PR, B ras i l .  

Os autores real izaram um estudo duplo cego para determinar 
uma possível relação entre potássio sérico e efeitos colaterais, em 
especial parestesias, que aparecem nos pr imeiros c inco dias de trata
mento com acetazolamida 500 mg via oral. 

Em todos aqueles que u saram a d roga produz iu-se efeitos colate
rai s ,  sendo o mais comum parestesias.  

Não houve diferença s ignif icativa entre os n íveis de potáss io séri
co antes e após o tratamento. 
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MASTÓCITOS, H ISTAMINA E A PATOGtNESE DO PTERíG IO 
ROSALY CORRÊA DE ARAÚJO ; JOÃO EDUARDO CA IXETA R IBE IRO;  
HÉL IO  MASSA; I SMAEL  R IBE IRO DA S I LVA 
Departamentos de Patologia e Oftalmologia da Facu ldade de 
Medicina do Triângulo M ineiro,  U beraba, MG, Bras i l .  

Foi realizado u m  estudo p rospectivo c l fn ico, morfológico e b io
químico (dosagem de h i stam inal em 51 casos de pterígio .  Os resu l ·  
tados demonstram a presença de n u merosos mastócitos e elevada 
concentração de h i stam ina nos pterígios de ti po angiomatoso e misto, 
enquanto redução nos n íveis de h i stam ina e quantidade de mastócitos 
tendem a aparecer no tipo f ibroso. Sugere-se que a h istamina através 
de sua participação na f i brogênese contribua para a evolução desta 
oftalmopatia e questiona-se a poss ib i l idade do uso terapêutico de 
antih i stamfnicos reta rdar e/ou bloquear a recidiva e evol ução dos 
pterígios.  

QUANTIFICAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA OCULAR PELO 
MÉTODO HISTO-MORFOMÉTRICO. ESTUDO EXPERIMENTAL EM 
COELHOS 
JA IME ROIZEN BLATT ; CONSUELO J UNQUE IRA RODRIGUES ;  
ANTONIO SESSO; EUGESSE  CREMON ES I ; I LDA DE JESUS 
RODRIGUES ;  MARCELLO LAURENTI NO DE AZEVEDO; J O RGE 
ALBERTO FONSECA CALDE I RA 
laborat6rio de I nvestigação Médica da Cl ín ica Oftalmológica do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medic ina da Un iversidade � e  
S ã o  Pau lo ( L lM-33 ) ;  Centro de Medic ina N u clear da  Facu ldade d e  
Med ic ina da Universidade de S ã o  Pau lo ;  Serviço de  Radioisótopos 
do I n stituto do Coração do Hospital das Cl ínicas da Facu ldade de 
Medicina da Un iversidade de São IPau lo  - SP - Brasil 

Neste trabalho foram estudados 55 coelhos nos quais se produziu 
inf lamação ocular com a in jeção de terebent ina na  região su bcon
j untival do olho d i reito. Volumes equ ivalentes de soro f is iológico 
foram in jetados no olho esquerdo dos mesmos animai s .  Desta forma, 
cada olho i nflamado t inha como controle o olho contralateral do 
mesmo animal .  Os coelhos foram divididos em 5 lotes, tendo sido 
in jetados volumes de 0,02; 0,04; 0,06; 0,2 e 0,6 mi, respectivamente 
nos olhos dos coelhos pertencentes aos l otes de 1 a 5. 

B ióps ias conjuntivais foram feitas 48 horas após a i njeção de 
terebenti na, momento em que a inflamação era máxima, em termos 
de edema e h iperemia. 

O objetivo destas biópsias foi quantificar o número de leucócitos 
pol imorfo nucleares presentes e tomar este n úmero como fndice para 
aval iar a intensidade do processo inflamatório de cada olho estudado. 
A aval iação da inf lamação ocu lar pelo método h i stológico e morfo
métrico mostrou ser de  d ifíc i l  execução técnica, por causa da quanti
dade de campos h istológicos que devem ser examinados, especial
mente quando o envolvimento ocular é extenso e apresenta á reas 
de necrose e abscesso . 

PREVALtNCIA DE I N FECÇÓES OCULARES POR CLAMíDIAS EM 
POPULAÇÃO SI NTOMÁTICA EM UMA CLíNICA OFTALMOLÓGICA 
HÉL lA  SOARES ANGOTTI  BATI STA DE ANDRADE ; CLE IDE OZIMO 
BOTTARI ;  ABELARDO DE SOUZA COUTO JR . ;  S ÉRG I O  M U R ILO 
BARCELOS CORREA; WALTHE R  CAMPOS F ILHO 
Departamento de Oftalmologia da Facu ldade de Medic ina do 
Tr iângulo Mine i ro - U beraba - Mi nas Gerais - Brasil 

No p resente trabalho,  considerando-se 1 84 pacientes atendidos 
em clínica oftalmológica, com s intomas ocu lares de conjuntivite, ob
servou-se uma presença s ign ificativamente grande (21 ,73%) de con· 
j untivite por i nc lu são ratificada pelo Exame de Imunofluo rescência 
Di reta . 

ESPESSU RA CORNEANA EM OLHOS SUBMETIDOS À CERATOTOMIA 
RADIAL PRÉ E PÓS EXPOSiÇÃO A ÁGUA DE PISCI NA 
WALTON NOSÉ' ; S I LMARA VALVERDE ROCHA' ; MARI LDA GUEDES' ; 
REG INA MENON NOSÉ' ; CARLOS EDUARDO PAVÉS I O' 
1 Serviço de Oftai mo logia da Escola Pau l i sta de Medic ina ; 
2 Oftalmologia da Facu ldade de Medicina do ABC ; 
3 Departamento de Medicina Social da Santa Casa de Mi ser icó rdia 

de São Pau lo ;  
4 Médica Oftalmologi sta pe lo  Conselho Bras i le i ro de Oftalmologia 

- SP - Bras i l .  

Em u m  estudo oculométrico realizado em do i s  grupos de pacien
tes, um deles sem qualquer c iru rgia prévia e outro pós ceratomia 
rad ia l ,  aval iou-se a presença ou não de variação de espessura cornea
na e da acuidade visual  pré e pós exposição destes olhos à água 
de pisc ina .  Os pr incipais parâmetros ut i l izados foram os índices pa
qu imétricos corneanos centrais e a acu idade visual de todos os pa
cientes no intu i to de observar-se variaçôes paqu imétricas nos olhos 
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operados em relação ao grupo controle, Após anáríse estaUstica dos 
dados obtidos, não observou-se d i ferenças sign ificativas na espessu ra 
corneana dos olhos operados em relação ao grupo controle.  

CATARATA E DOENÇA AUTOIMUNE 

M I LTON M .  H I DA' 8- KIM IYOSH I TSUj P 
1 facu ldade de Medicina do tlotucatu - UNESP - Bras i l ; 
2 Tokai University Hospital - Japan . 

A associação dos antfgenos de h istocompatib i lidade H LA-DR e 
DQ em catarata de etiologia desconhecida foi estudada em 20 pacien
tes com catarata congênita e 45 com catarata senil e comparado com 
controles saudáveis .  

A d i m i n u ição dos ant(genos HLA-DQw3 nelo mostrou p corrigido 
significante, mas comparados ambos os grupos de catarata, obser
vou -se que na catarata seni l  a d imin u ição do antígeno DR1 e o aumen
to de DRw9 é o mesmo padreio encontrado em d oenças autoim u nes 
em orientais .  Já na catarata congénita verificou-se o i nverso, isto 
é, aumento do anUgeno DRl e d im inu ição de DRw9, o mesmo padrão 
observado em pessoas idosas com mais de  90 anos de idade. 

Por outro lado, a alta mortalidade dos pacientes operados de 
catarata sen i l  e a vida relativamente prolongada de pacientes com 
catarata congénita ,  sugere que a catarata sen i l -pode e star relacionada 
com as doenças autoim u nes ou doenças de i m unodeficiéncia. 

REJEiÇÃO PÓS TRANSPLANTE DE CÓRNEA: EVOlUÇÃO ClINICA E 
FATORES PREDISPONENTES 

SUNG BOK CHA; ARNALDO FURMAN BORDON ; L U C I E N E  BARBOSA 
DE SOUZA ;  WALTON NOSÉ 
Discipl ina de Oftalmolo�ia da Escola Paul ista de Medicina - SP 
Brasi l  

Foi realizado um estudo para correlacionar a inf luência de fatores 
predisponentes como :  idade do paciente, diagnóstico pré-ci rú rgico 
e padrão de vascularização do leito receptor, na i ncidência de rejei
ções corneanas pós transplantes de córneas . 

De 442 transplantes realizados, 109 (24,6%) evolu íram com rejei
ção, sendo que tanto as patologias de " bom prognóstico " ,  como 
ceratocone (18,5%) ,  leucomas não traumáticos (20,2%) e Dist rofias 
(1 3%)  como as d� "prognóstico compl icado", como Ceratopatia H er
pética (46 ,3%) ,  Ulceras de Córnea (26,8%) ,  retransplantes (42 % )  e 
Glaucoma Congênito (40%) apresentaram índices próximos aos da 
lite ratu ra. 

Quanto a idade, neste estudo, os grupos etários até 60 anos 
não apresentaram d iferença, porém após essa idade caiu para 1 6 % .  

Em relação ao padrão de vascularização pré-operatório, tanto 
no grupo de vascu larização presente (29,9%) ,  como no grupo com 
ausência (22A% ) não houve diferença de índice de rejeição. 

Os fatores predisponentes efetuados neste levantamento mostra
ram ser importantes na fisiopatogenia das rejeições corneanas pós 
transplan teso 

ESPESSURA CORNEANA NO CERATOCONE. ESTUDO COMPARATIVO 
DE 60 OLHOS COM CERA TOCONE E 60 OLHOS NORMAIS 

WAl TON NOSÉ' ; RENATO GALÃO C.  LEÇA' ; REGINA A. MENON 
NOSÉ' 
1 • Departamento de Oftalmologia da Escola Pau l ista de Medicina;  
2 . Discipl ina de Oftalmologia do ABC; 3 - Oftalmologista pelo 
Conselho Brasi leiro de Oftal mologia - 5P - Brasil 

A espessu ra corneana central de 60 olhos com ceratocone e 60 
olhos de pacientes m íopes foi estudada ut i l izando-se paqu ímetro 
u ltrassôn ico. 

A média da espessura no grupo com ceratocone foi de 0.415 
mm. (5 = 0,072) e no grupo dos pacientes míopes foi de 0,540 m m .  
(s = 0.027) sendo esta diferença estatisticamente sign ificante. Não 
foram encontradas diferenças significativas na espessu ra de olhos 
direito e esquerdo de cada grupo, mesmo ocorrendo em relação 
ao sexo, 

Foi verificada uma moderada correlação negativa entre a espes
sura corneana e a média ceratométrica dos olhos com ceratocone ,  

VISÃO DE CORES NA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

LÚCIA CARVALHO DE VENTURA U RBANO & BRENO REZENDE 
TI RADO 
Cl ínica Oftalmológica da fMUfMG - M inas Gerais - Brasi l  

Os autores examinaram 1 1  pacientes, portadores de hipertenscto 
sistêmica, sendo 7 do sexo feminino e 4 do sexo mascul ino,  de idade 
entre 29 e.42 anos. Aplicaram em 21 olhos monocularmente os testes 
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cromáticos :  Ishihara, Panei 015,  01 5 dessatu rado e 028 de Roth 
Encontram 7 olhos com todas as respostas normais e nos outros 
14 distú rbio incaracterístico ou tritan. A resposta alte rada foi as vezes 
observada em um ou dois dos exames, Consideraram como testes 
mais sens íveis o 015 dessatu rado e 028 de R.oth . Não encontraram 
aumento da incidência da d iscromatopsia nos pacientes em uso da 
medicação comparados com os de dieta h ipossódica. Concluíram 
apenas que na hipertensão arterial a visão cromática é freqüente· 
mente compro metida dando alteração tritan ,  

VALO DA ENDOSCOPlA NASAL NA SEMIOLOGIA DAS' VIAS 
LACRIMAIS 

MARll ISA NANO COSTA' ; EULÁLIA SAKANO' 
1 Discipl i na de Oftalm ologia da Faculdade de Ciências Médicas da 

Unicampi 
2 Discipl i na de Otorrinolaringologia da Facu ldade de Ciências 

Médicas da U n icamp - SP - Bras i l .  

Os autores ut i l izaram a endoscopia nasal em diversos casos d� 
patologias das vias lacrimais e ressaltam a importância deste exame 
no diagnóstico, orientação cirú rgica, controle pós-ópera tório e avalia
ção dos casos de recidivas. 

I NSTlLAÇÃO DE ANESTÉSICO PARA CI RURGIA DE ESTRABISMO COM 
AJUSTE INTRAOPERATÓRIO 

EDSON PROCIANOY 
Serviço de Oftalmologia do Hospital de Clfn icas de Porto Alegre -
U FRGS - Rio G rande do Su l  - Brasil 

Real izou-se ciru rgia de estrabismo sob instilação de anestésico 
e ajuste intraoperatório em 14 casos . Com excessão de uma paciente, 
que não colaborou na primeira c irurgia, tpdos os demais colaboraram 
sem refer ir  desconforto impo rtante e o resu ltado cirú rgico ficou den
tro de 1 0  dioptrias pr ismáticas em todos eles. 

SíN DROME DE WERNER ASSOCIADA A UVEITE GRANULOMATOSA 
BILATERAL - DESCRiÇÃO DE 1 CASO 

MARIA CRISTINA MARTINS' ; RENATO AUGUSTO N E VES' ; MARIZA 
TOLEDO ABREU' 
1 - Discipl ina de Oftalmologia da Escola Pau l i sta de Medicina; 2 -
Disciplina de Oftalmologia da Facu ldade de Medicina de J undiaí -
SP ':'" Brasil 

A síndrome de Werner é uma doença autossómica recessiva que 
tem como principais características : baixa estatu ra, seni l idade preco
ce, alterações cutãneas e catarata precoce. Os autores descrevem 
um caso característico da síndrome associado a uma uveíte granu lo. 
matosa b i latera l .  

CORRElAÇÃO ENTRE O COMPROMETIMENTO RENAL E AS 
AL TERAÇÓES AUDITIVAS E OCULARES EM PACIENTES PORTADORES 
DE SINDROME DE ALPORT 

MAURO GOLDCHMIT & GERALDO VICENTE DE ALM E I DA 
Clín ica Oftalmológica da Santa Casa de Misericórdia de São Pau lo  
- SP - Bràsil 

Real izamos exames oftalmológicos e audiológicos em 12  pacien· 
tes portadores de Síndrome de Alport com o intu ito de correlacionar 
dS alterações oculares com o grau de comprometimento renal e audi
tivo. 

As principais alterações oculares encontradas foram : o lenticone 
anterior, o lenticone posterior, o arco juven i l  e a catarata. Consta
tamos que, quanto maior o comprometimento renal , mais severas 
são as alterações auditivas e oculares. 

SIN DROME DE MOEBIUS: ESPKTRO DAS MANIFESTAÇÓES 
OFTALMOLÓGICAS E SISTtMICAS EM 9 CASOS 

LU ís CARLOS FERRE IRA DE SÁ; EDSON DOS SANTOS-NETO; MÁRIO 
LU IS  R IBE IRO MONTEIRO;  JORGE ALBE RTO F .  CALD E I RA 
Clín ica Oftalmológica da Facu ldade de Medicina da Universidade 
de São Pau lo  - S P  - Brasi l  

Fo i  real izado u m  estudo retrospectivo de nove pacientes com 
síndrome de Moebius,  sendo aval iado os principais achados clrn icos 
e oftal mológicos. 

Observaram-se alterações si stêmicas em 88,8% dos pacientes. 
Além do acometimento clássico do sexto (VI ) e sétimo (VI I )  pares 
cran ianos, outros nervos cranianos foram acometidos em 55,5% dos 
casos. Apenas em dois casos não foram encontradas malformaçóes 
em membros. 
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Em dois pacientes foi constatada a associação com anomal ia de 
Poland e em u m  caso com a síndrome de Pierre-Robi n .  

ESOTROPlA I N FANTIL E ESOTROPIA PARCIALMENTE ACOMODATIVA: 
ESTUDO COMPARATIVO EM UM GRUPO DE 42 PACIENTES 
LUfs CARLOS FERRE IRA DE SÁ; G LÁUCtA REGINA S I LVA; JORGE 
ALBERTO F. CALDE I RA 
Discipl ina de Oftalmologia da Facu ldade de Medicina da Un iversidade 
de São Pau lo - São Paulo - Brasil 

Os autores analisam retrospectivamente 42 pacientes portadores 
de esotropia in fanti l  e esotropia parcialmente acomodativa. É real i 
zado um estudo comparat ivo quanto à apresentação c l in ica,  trata
mento c i rúrgico real izado, resu ltado motor e sensorial . No grupo 
parcialmente acomodativo, o i n ício do desvio ocorreu em uma idade 
maior, com u m  ângulo menor, menos ciru rgias foram real izadas e 
o resu ltado sensorial foi melhor em relação ao grupo da esotropia 
i nfanti l .  

ESTUDO COMPARATIVO D A  HETRORETI NOG RAFIA COM 
ESTIMULAÇÃO LUMI NOSA PUPILA R, TRA NSESCLERAL E 
PARAOCULAR EM OLHOS NORMAIS 
WALTER YUKIH I KO TAKAHASH I 
Clfnica Oftalmológica do Hospita l  das Cl fn icas da Facu ldade de 
Medic ina da Universidade de São Pau lo - SP - Bras i l  

V inte olhos normais  de doze pacientes foram su bmetidos a exa
mes de eletrorreti nografia, perm iti ndo-se que a luz est imu ladora ati n
gisse a retina através da pup i la ,  através da  esclera ou através dos 
tecidos paraoculares. 

Os resultados mostraram que não há d iferença estatisticamente 
significante em relação às ampl itudes das ondas b, quando ut i l izada 
intensidade de estímu lo forte, demonstrando que a reti na pode ser 
est imu lada através da pupi la ,  esclera e também através dos tecidos 
paraocu lares. Os tempos de cu lm inação das ondas a e b d im inuem 
segundo a estim u lação luminosa seja : paraocular ,  t ransescleral e pu
pi lar .  

AVALIAÇÃO A LONGO PRAZO DA SEG U RANÇA E EFiCÁCIA DO 
BETAXOLOL 0,5% NO TRATAMENTO DO GLAUCOMA CRÓNICO 
SIMPLES 
JOSÉ RICARDO REHDER' ;  OSWALDO SANFEl IPPO DA S I LVA' ; 
EDVALDO SOTTER F IGUEROA JR.' ; L. BRUCE' ; B. DE SOUZA' 
1 Departamento de Oftalmologia da Escola Paul i sta de Medic ina ;  
2 Discipl i na  de Oftalmologia da Facu ldade de Medic ina do ABC -

SP - Brasi l ;  
3 Research a n d  Development, Alcon laboratories I n c . ,  Fort Worth, 

TX, USA. 

Aval iou-se a segu rança e eficácia de administração tópica de beta
xolol 0,5% 2 vezes ao dia em pacientes com glaucoma primário de 
ângulo aberto. Obteve-se uma d im inu ição de 25% a 30% na pressão 
i ntra-ocu lar quando comparado com os valores obtidos na  l i nha de 
base. Acu idade visual manteve-se i nalterada não se observando altera
ções na  secreção lacrimal basa l ,  d iâmetro pupi lar  e sensib i l idade cor
neana. 

Não foram observadas variações na pressão arte rial e batimentos 
cardíacos quando se comparou os valores com os observados na 
l i nha de base. 

ESTUDO DAS CO N DIÇÕES VISUAIS DOS PACIENTES DA ASSOCIAÇÃO 
MINEIRA DE REABILITAÇÃO 
MÓN ICA JEHA MAAKAROU N ;  N EYDE LAMBERT ORÉFICE ; ALDEMAR 
VILELA DE CASTRO; FERNANDO ORÉFICE 
F. M .  da UFMG (Hospital São Geraldo) - Belo Horizonte - MG 
- Brasi l  

Os autores apresentam um levantamento das condições v isuais 
da Associação Mine i ra de Reabi l itação, entidade voltada para os defi
cientes físicos em Belo Horizonte. Comparam os dados obtidos com 
os de uma escola regular e constatam maior i ncidência de deficiência 
visual (24,8% ) e estrabismo (20,9%) que os do grupo-controle.  Discu
tem ainda as dif icu ldades na normatização do exame ofta lmológico 
dos deficientes físicos e sugerem teste de acuidade visual alternativo 
para os casos especiais em estudo. 

BIOMETRIA NO GLAUCOMA MALIGNO 
ROBERTO FRE IRE SANTIAGO MALTA; REMO SUSANNA J Ú N I OR ;  
MARCO ANTONIO FARES RAMALHO;  SÉRG I O  L USTOSA DA CUNHA 
Clfn ica Oftalmológica do Hospital das Clínicas da Facu ldade de 
Medic ina da Universidade de São Pau lo - São Paulo - Brasil 
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Os autores estudaram ecograficamente o d iãmetro ãntero-pos
terior de 8 olhos portadores de glaucoma maligno fazendo algumas 
considerações a respeito deste dado semiológico. 

MIDRíASE DE FERRO: PARESIA PUPILAR CAUSADA POR UM CORPO 
ESTRANHO INTRAOCULAR OCULTO 
MÁRIO L. R. MONTEI RO' ; JAMES R.  COPPETO' ; JOSÉ A. A.  M ILANI' ; 
RUB IN M. TUDER' 
Dos Deoartamentos de Oftalmologia1 e Patologia) do Hospital das 
Clinicas da Facu ldade de Medicina da Universidade de São Paulo 
Bras i l ;  e do Hospital St. Mary's" de Waterbury, Connecticut - E . U.A.  

Dois pacientes desenvolveram pares ia e di latação pupi lar u n ila
teral como sinal de apresentação de s iderose ocular, uma condição 
recentemente denominada "mid ríase de ferro". Em ambos consta
tou-se a p resença de um corpo estranho i ntraocular previamente 
não detectado. Testes farmacológicos demonstraram que a mid ríase 
é decorrente de lesão dos termi nais nervosos do músculo constrictor 
da íris. A remoção do corpo estranho se segu i u  da reversão das 
alte rações pupi la res .  

M id ríase de ferro pode levar a confusão d iagnóstica e deve ser 
inc lu ída no  d iferencial das mid rfases paralíticas .  O seu . reconheci
mento é importante para aval iar i nvestigações desnecessárias e atraso 
no d iagnóstico e tratamento da siderose ocular .  

9 CASOS DE PULSOTERAPIA COM METI LPREDNISOLONA EM 
PACIENTES PORTADORES DE UVEfTE DI FUSA E 2 CASOS DE  
PULSOTERAPIA COM CICLOFOSFAMIDA 
SÓNIA REGINA P INHE IRO ;  F .  ORÉF ICE ;  A .  MAESTRI N I  
Clínica Ofta lmológica d a  Facu ldade  de Med icina da U . F .M .G .  - Belo 
Horizonte - MG - Brasi l 

Este estudo constou de 9 pacientes portadores de :  oftalmia sim
pática (4) , síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada (2) ,  necrose ret in iana 
aguda (1 ) ,  uveíte difusa secu ndária a l upus  eritematoso sistêmico 
( 1 ) ,  doença de Behçet. Foi feita pu lsoterapia com Metipredn i solona 
na dosagem de 1 91d ia,  por 3 d ias consecutivos, endovenosamente, 
d u rante 3 semanas. Também foi ut i l izada pu lsoterapia com cielofos
famida 1 g/d ia, endovenosa, uma vez por mês. Citamos os resu l tados 
e complicações. 

Concl u ímos que a pu lsoterapia deve ser ut i l izada nas formas 
graves de uveítes difusas, como forma alternativa na admin ist ração 
de corticóides e d rogas i m unossupressoras .  O corticóide deve ser 
evitado nos casos de vascu l ites ret in ianas,  devendo ser substituído 
pela ciclofosfamida. 

CONDRODISTROFIA MIOTÓN ICA COM 46 X Y 

TRI N DADE, M. N. F. ; ABREU,  M. S .  
Clínica Oftalmológica da Un iversidade Federal de M inas Gerais -
MG - Brasi l  

Este trabalho descreve u m a  paciente de 8 anos com fenótipo 
femin ino ,  pais não consangüíneos, que desde cedo apresentou mio
tonia, anormal idades ocu lares, esqueléticas, baixa estatu ra e h iper
trofia muscular general i zada. 

A doença é tida como autossômica recessiva, podendo ser cha
mada de síndrome de Schwartz-Jampel-Aberfeld.  

A paciente apresenta também um quadro de Fem in ização Testi
cular ( incompleta) . 

lembramos que esta associação ainda não foi descrita, n u m  mes
mo ind iv íduo.  

COMPORTAMENTO DO POllMETILMETACRI LATO (PMMA) NO 
ESPECTRO VisíVEl E NO UL  TRAVIOLET A 
MARCOS T. S. RÊGO 
Departamento de Ofta lmo-Otorr inolar ingologia da UFMG - Belo 
H orizonte - MG - Brasi l  

O presente estudo é parte de pesqu isa que visa aval ia r  n íveis 
de bloqueio à radiação u l t ravioleta por p lástico - O pol imeti lme
tacrilato (PMMA) -, com o qual  se fabricam as lentes i ntra-ocu lares. 

As amostras foram submetidas à análise espectrofotométrica em 
aparelho da Var ian Associate - Cary 219 Spectrophotometer -, no 
Departamento de Física da Un iversidade Federal de M inas Gerais. 
Os l im ites de comprimento de onda do espectro situaram-se entre 
200 nm e 800 n m ,  abrangendo o espectro v isível e o u l t ravioleta. 

Todas as amostras examinadas mostraram n íveis de transm itância 
à luz visível superiores a 75%T. em relação ao ar .  Uma delas, não 
ofereceu bloqueio eficaz à radiação u ltravioleta. Nas demais amostras 
o b loqueio foi eficaz a esta rad iação, i n i c iando-se a nível  de 435 
nm e caindo a n ível zero de transmitância antes de 380 n m .  Outra 
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amostra apresentou n íveis crescentes de bloqueio já no espectro 
visível com bloqueio eficaz aos raios u ltravioleta. 

REFRAÇÃO EM RECÉM-NASCIDO 

ETS UKO KAWANO MORI ; NOEMI  N I S H I DE ;  EDSON I SSAO UMEDA 
Disc ip l ina de Ofta lmologia da Santa Casa de São Pau lo - São Pau lo 
- Bras i l  

Os autores estudaram as características refratométricas em 200 
olhos de 100 recém-nascidos de termo,  do Hospital Central da Santa 
Casa de Miser icó rd ia  de São Pau lo ,  entre 1 e 5 d ias de vida, no 
período de novembro a dezembro de 1 988. 

Foi observado maior i ncidência de h ipermetropia ,  seguida de 
miopia e emetropia .  

Os valores das refrações va riaram entre -5,00 a + 9,00 D ,  com 
média de +2,13 ± 2,26 D.  

Alta hipermetropia foi encontrada em 2 recém-nascidos e a lto 
ast igmatismo também em 2 recém-nascidos. Não foram encontrados 
casos de an isometropias.  

MA N IFESTAÇÕES OCU LARES NO LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 

MARCOS JUN HASH IMOTO' ; T lNG FANG' ; WALDEN ISE 
COSSERMELl I-MESSI NA' ; FERNANDO BASSETO' ; NATAL INO 
YOSH INAR I ' ; WILSON COSSERMELl I ' ; SÉRGIO LUSTOSA CUNHA' 
1 - Disc ip l ina de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Un ive rsidade de São Pau lo ;  2 - Disc ip l ina de 
Reumatologia do Hosp ital das Clín icas da Faculdade de Medic ina 
da Un iversidade de São Pau lo - São Paulo - Brasi l  

Estudo p rel im inar de 50 pacientes com LES,  separados em 2 gn .. -
pos : atividade e remissão. Realizado exame oftalmológico, inc lu indo 
ang iofluoresceinografia ,  em todos os pacientes. Das a lterações oftal
mológicas observadas,  não se encontrou d iferença estatist icamente 
s ignif icante entre os 2 grupos estudados. Somente a moti l idade extrín
seca mostrou d i ferença s ign i f icativa, mas cujo resu ltado necess i ta 
melhor avaliação para conclu sões defi n it ivas. 

QUEIMA D U RAS CORNEANAS POR Á LCALI :  ESTUDO EXPERIMENTAL 
COMPARATIVO DE TRÊS FATORES DETERM I N ANTES DA G RAVIDADE 
E PROG NÓSTICO 

SAMI R  JACOB BECHARA ;  DAN ILO SONE SORIAN O ;  CONSUELO 
J .  RODR IGUES ; NEWTON KARA JOSÉ ;  JORGE ALBERTO F.  CALDE I RA 
Laboratório de Investigação em Oftalmologia, Hosp ital das Clín icas,  
Facu ldade de Medic ina da Un iversidade de São Pau lo - São Paulo 
- Bras i l  

O objetivo deste trabalho foi comparar a extensão da lesão , a 
du ração da exposição e o pH da solução. Ut i l izaram-se 52 coel hos :  
grupo I (controle) NaOH 1N,  30 seg ,  8 mm;  grupo I I  (tensão aumen
tada) NaOH 1N,  30 seg ,  córnea e conju nt iva ; grupo I I I  (du ração au
mentada) NaOH 1N,  3 min ,  B mm; grupo I V  (pH aumentado) Na OH 
4N , 30 seg, 8 mm; grupo V (queimadu ra grave) NaOH 4N , 3 m in ,  
córnea e conjuntiva. A i ncidência de ulceração não  variou s ign i ficati
vamente entre os 5 grupos (p  > 0,05 ) .  Os grupos I I e V apresentaram 
au mento s ignif icativo de perfu ração, se comparados ao grupo con
trole ( p  < 0,0001 e p < 0,00005) .  O mesmo não ocorreu com os 
grupos I I I  e IV  (p > 0,05 ) .  Observou-se uma relação i nversa entre 
a vascular ização e a i ncidência de perfuração. Estes resu ltados mos
tram que a gravidade e o prognóstico das queimad u ras  corneanas 
experi mentais por álcal i variam dependendo dos 3 fatores anal isados. 
A extensão da lesão parece ser o fator ma i s  importante a i nfl uenc iar  
a evolução da queimadu ra .  A vascularização corneana tem va lor  p rog
nóstico. 

RETI N08LASTOMA E HEMANG IOMA CAPILAR DA RETI NA: UMA 
ASSOCIAÇÃO I NCOMUM(O) 

RUTH M !YL' KI SANTO ; MARCELO LAURENTINO DE AZEVEDO 
Clínica Oftalmológica do Hospital das Clín icas da Facu ldade de 
Medic ina  da Un ivers idade de São Pau lo .  São Pau lo ,  Brasi l .  

A associação de retinoblastoma e malformações oculares congê
n itas tem sido descritd na l i teratura. Os autores fazem uma pequena 
revi são e relatam um i nteressante caso e ret inoblastoma e heman
gioma capi lar da retina concom itantes, em uma criança de 4 anos. 

DEGENERAÇÃO MACULAR SENIL 

FAUSTO UNO; PEDRO PAULO BONOMO; RUTH C. A. PLUT 
Discipl ina de Oftalmologia da Escola Pau l i sta de Medic ina.  São Paulo,  
Brasi l .  
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Neste art igo observou-se o comportamento de 69 pacientes apre
sentando degeneração macu lar  sen i l ,  d iv indindo-se em três grupos : 
dru siforme b i latera l ,  drus iforme un i lateral e d i sciforme ou cicatricial 
no outro olho e d i sciforme ou cicatricial bi lateralmente. 

Os pacientes foram segu idos por u m  prazo de 5 anos,  anal isan
do-se em cada grupo o sexo, idade no pr imeiro exame,  a idade de 
descompensação no pr imeiro e segu ndo olho. O i ntervalo de tempo 
entre as duas descompensações, a i ncidência anual e o risco cumu
lativo de descompen sação do segundo olho além da val idade de 
u m  segu imento periódico. 

Dos pacientes que apresentavam descompensação u n i latera l ,  
26% progredi ram para a descompensação do segu ndo o lho ,  com 
incidência anual  de 9% e risco cumu lativo de 7% em 12  meses ,  16% 
em 24 meses e 26% em 36 meses.  

Foi importante o segu imento per iódico,  no caso tr imestral , pois 
em aproximadamente 50% dos casos que apresentaram descompen
sação durante o segu imento,  esta foi descoberta em exame de rot ina,  
antes do aparecimento da s in tomatologia. 

A ATROPINA A 0.01 % NO TRATAMENTO DAS EXOTROPIAS 
INTERMITENTES 

NEYDE LAMBERT ORÉF ICE' ;  EMMA SO UZA MACHADO' ; FERNANDO 
ORÉF ICE '  
Clín ica de Olhos do Hospital Fel ic io Rocho - Belo Ho'rizonte. M . G . ,  
Bras i l .  

Baseando-se na s inc ines ia  acomodação-convergência ,  o trabalho 
fo i  fe i to admit indo-se o fato de que,  ao d i m i n u i r  a reação do múscu lo 
c i l iar  ao impu lso acomodativo, o esforço de acomodação seria incre
mentado, provocando, com isso, um aumento a convergência acomo
dativa e ,  conseqüentemente, uma redução do desvio d ivergente. 

A droga ut i l izada foi a Atropina em concentração de 0.01 % ,  usan
do-se, como veícu lo ,  o colírio Lacrima .  

Foram examinados 24 pacientes portadores de Exotropia I n termi
tente, cujas idades variavam de 2 e meio a 27 anos de idade, sem 
vicias refracionais ,  ou de pouco s ign ificado, 

Todos os pacientes apresentaram redução no ãngulo do desvio .  
Em a lguns pacientes a redução foi bem pequena (24 a Sol ) ,  mas em 
ou tros foi s ign i f icativa (20&/354 ) .  A média,  entretanto, f icou em torno 
de 70 e ,  na somação do efeito do u so do colír io ao uso de lentes 
negativas , a média chegou a 94. 

Conc lu iu -se, portanto, que este pode ser u m  tratamento alterna
tivo , podendo ser de eficácia em (1 ) exotropia intermitente de ângu lo 
pequeno (dispensando a necessidade do uso de lentes  negativas) ; 
(2) nas cr ianças mu i tos pequenas,  nas qua i s  é impossíve l o uso de 
lentes negativas ou de exercíc ios ortóticos e, pr inc ipalmente (3) nos 
casos pós-c i rúrgicos, onde houve h ipercorreção do desvio conver
gente ou h ipocorreção do desvio divergente. 

ALTERAÇÕES OCULA RES DOS PACIENTES AM8ULATORIAIS COM 
AIDS NO G RUPO I I  E I I I  

El I EZAR BENCH I M E L ;  G I L  ANTONIO DE BR ITO DUQUE ;  ROGÉRIO 
VALE  DE SOUZA ;  KEYLA FELDMAN MARZOC H I ;  ANTONIO PAULO 
DE MENEZES F I LHO 
Fundação Oswaldo Cruz  (Hosp .  Evand ro Chagas ) .  R io de Janeiro,  
B ras i l .  

A A I DS é uma doença infecciosa preocupante atualmente. Classi
f icada pelo CFC e adotada pela Divisão Nacional de Doenças Sexual
mente Transmiss íveis e A IDS do Min i stério da Saúde. 

Examinamos 42 ind ivíduos com H IV posit iva a n ível ambu lato r ia l ,  
no Hospital Evandro Chagas - IOC - F IOCRUZ, sendo 39 do sexo 
mascu l ino (92,9%) e 3 fem in i no  (7 ,1 % )  com idade média de 39 anos.  
Classif icamos no grupo " d o  CDC 32 pacientes (76,2% ) ,  no  grupo 
1 1 1 9 pacientes s(21 ,4%) e no grupo I V  1 paciente (2 .4% ) .  

Constatamos que no grupo I I  o exame ofta lmológico encontrou
se normal em todos os pacientes. No grupo I I I ,  exatamente u m  terço 
dos pacientes (33,3%) com manchas algodonosas . No grupo IV o ún ico 
paciente ambu latorial apresentava ret in i te n ecrosante provavelmente 
por citomegalovirose. 

H ipotetizamos que os sinais oftalmológicos estão l igados ao grau 
de comprometimento da doença na maior ia das vezes e aux i l iam 
na avaliação do seu p rognóstico. Conclu imos que  estas s ina is  deve
riam part ic ipar da class if icação do COC, da segu in te mane i ra : as 
manchas algodonosas, m ic roangiopatias e hemorragias ret in ianas fi
cam no grupo 19E, por serem secundários aos depósitos de imuno
complexo na parede vascular determinado pelo próprio H I V )  O sa rco
ma de Kaposi ocular no grupo IV-O. As ret in ites necrosantes. manchas 
de Roth , uveites, ceratoconju ntivites  f icariam no gru po IV-C1 . 
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ESTUDO CLíN ICO, DUPLO CEGO COMPARADO A AÇÃO 
ANTI-IN FLAMATÓRIA E ANTI-ALÉRGICA DE CROMOGLlCATO 
DISSÓDICO 4% COM CROMOGLlCATO DlSSÓCIDO 4% ASSOCIADO 
A ANTAZOLlNA, EM CERATOCONJU NTlVITE PRIMAVERI L  
SUNG BOK CHA' & MIGUEL  DEL  REY F ILHO' 
Disc ip l ina de Oftalmologia da Escola  Pau l i sta de Medic ina .  São Pau lo ,  
Bras i l .  

Um estudo c l ín ico ,  randomizado e dup lo  cego foi realizado no 
sentido de aval iar  a eficácia das d rogas Cromogl icato d issódico 4% 
e Cromoglicato d issódico 4% associado a Antazol ina na Ceratocon
juntivite primaveri l .  

Vi nte e c inco pacientes com d iagnóstico de Ceratoconjuntivite 
pr imaveril foram inc lu ídos neste estudo e aval iados através dos s into
mas (prur ido, lacrimejamento. fotofobia ,  ardor, sensação de corpo 
estranho,  quei mação e sec reção ocular) e dos s ina i s  (exame biomi
croscópico das conju ntivas bu lbar,  tarsal e córnea) por u m  .período 
de 4 semanas. 

Ambas d rogas mostraram ser efetivas no controle dos s i ntomas 
e s ina i s  da Ceratoconju ntivite pr imaveri l  sendo que, pelos dados 
estatísticos, os pacientes que receberam a d roga Cromoglicato i sola
damente tiveram melhor resposta em relação aos pacientes que rece
beram a associação do Cromogl icato com Antazol ina .  

ANÃLlSE ANÁTOMO-CLíNICA DE CORIORRENTE EM PAClENTI'S 
PORTADORES DE AIOS 
CLÁUD IO L U IZ LOTIEN BERG' ; MÁRCIA SERVA LOWEN' ; ROBERTO 
PERE I RA L IMA J U N IOR' ; MOACYR PEZATI' ; JOSÉ R ICARDO 
REHDER' ; M IGUEL  BURNIER  J U N I O R' ;  RUBENS BELFORT J U N IOR' 
1 Departamento de Oftalmologia da E scola de Medic ina.  São Pau lo ,  

Bras i l ;  
2 Departamento de Anatomia Pato lógica da Escola Pau l i sta de 

Medicina. São Paulo, Bras i l .  
Foram selecionados dentre 1 00  pacientes portado res da Síndro

me da  I m u n odefic iência adqu ir ida classe IV  11 pacientes em que  
fo i  possível real izar exame ofta lmológico num período de dez  d ia s  
precedendo o óbito posteriormente submetidos a autópsia e anál ise 
anátomo-patológica de seus globos oculares. Dentre esses casos nos 
chamou atenção, em especia l ,  aqueles que apresentavam a nível mi
croscópico p resença de o rgan ismo in feccioso. 

Diante de tal possib i l idade  são discutidos achados e citomega
lovíru s ,  blastomicose e toxoplasmose correlacionando-os com a lite
ratu ra .  

SARCOMA GRANULOCITlCO DE ÓRBITA: DESCRiÇÃO DE DOIS 
CASOS 
JUAN VEGA H I DALGO' ; OSWALDO TELLA JR'; CLÓVIS  DE M O RAES 
LUI' ;  MAURO RAB INOVITCH' ; PAULO G Ói S MANSO' ; M I G U E L  
B U R N I E R  JR . '  
1 Discipl ina  de Ofta lmologia da E .P .M.  São Paulo, Bras i l ; 
2 Discipl i na  de Neu roci rú rgia da E . P .M .  São Paulo, B ras i l ;  
3 Discipl ina  de Anatomia Patológica da  E . P. M .  São  Paulo, Bras i l .  

O sarcoma granu locftico da órbita é u m  tumor raro, composto 
por células granu locfticas imaturas. Estamos descrevendo dois casos. 

O d iagnóstico somente foi possível após exame dos tecidos biop
siados; 

O sarcoma granu locítico deve ser considerado como diagnóstico 
d iferencia l ,  quando uma cr iança apresenta uma massa orbitária de 
crescimento rápido .  

A ava l iação e t ratamento de leucemia é ind ispensáve l .  quando 
o d iagnóstico é confirmado. 

PROVA DE PRONQ-POSIÇÃO EM QUARTO ESCURO EM OLHOS 
SUBMETIDOS A IRI DECTOMIA APÓS G LAUCOMA AGUDO 
PRIMÁRIO. EFEITO DO COLIRIO DE PILOCARPl NA A 2% 
ROBERTO FRE IRE SANTIAGO MALTA" 
CI(nica Ofta lmológica do Hospital das Clínicas da Facu ldade de 
Medic ina da Un iversidade de São Pau lo .  São Pau lo ,  Bras i l .  

Catorze olhos d� 1 1  pacientes portadores de glaucoma agudo 
pr imário e operados de i ridectomia c i rú rgica ou  por laser foram sub
metidos à prova de prono-posição em q uarto escu ro .  Observou-se 
que 35,71 % destes olhos apresentaram p rova posi tiva e que o col írio 
de p i locarpin a  a 2% negativou todas as provas previamente positivas. 

Verif icou-se, portanto, que a i r idectomia c i rúrg ica ou por lase r 
não evita a e levação da p ressão intra-ocu lar neste teste p rovocativo 
e que a p i locarp ina  a 2% age negativando a prova . 
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CLASSIFICAÇÃO DAS LESÓES ORBITÁRIAS EM 500 CASOS 
AMBULATORIAIS 
PAULO GOIS MANSO' ; OSWALDO IGNAClO TELLA JUN IO R' ;  
MAURO RAB INOVITCH' ; JUAN VEGA H IPALGO' 
1 Discipl i na  de Ofta lmologia da Escola Paul ista de Medic ina .  São 

Pau lo ,  Bras i l ;  
2 Discipl i na  de Neu rociru rgia da  Escola Pau l i sta de Medic ina .  São 

Pau lo ,  Bras i l .  

Os autores, em u m  estudo restrospectivo de 500 casos de pato
logia da órbita, encontraram maior inc idência de  Ofta lmopatia da 
Tiroide e, em relação ás  lesões expa nsivas, maior freqüência de lesões 
cisticas e i n flamatórias. Em relação às lesões mal ignas,  observaram 
maior freqüência destas nos extremos das ídades. 

DOSAGEM SÉRICA DA E NZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA 
EM PACIENTES SUSPEITOS DE SARCOIDOSE OCULAR 
FLORENCE URBANAVIC IUS  COSTANTI & MYUNG KYU K IM 
Disc ip l ina de Ofta lmologia da Escola Paul i sta de Medic ina.  São  Paulo, 
Brasi l .  

Sarcoidose é u m a  doença ra ra no Bras i l .  A uveíte por sa rco idose 
foi descrita somente em a lguns casos com envolvimento pu lmonar  
que  apresentavam manifestação ocu lar .  

Talvez a ba ixa incidência no nosso país  se deva aos exames de 
laboratório que não são acessíveis ou são extremamente d i fíceis de 
serem realizados .  

Neste estudo nós medi mos  o s  n íveis de  ECA no soro de um 
grupo de pacientes com susp«� ita de uveíte por sarcoidose, que tam
bém t inham PPD negativo e exames negativos para lues ,  tubercu lose 
ou toxoplasmose. 

O nível de ECA nesta grupo foi de 47,99 ::!: 9,35 e a d i ferença 
comparada com o grupo controle (25 ,00 ::!: 3,55) e um grupo de 
outras uveítes (31 ,09 ± 8,39) foi estati sticamente s ign i ficante. 

N íveis I elevados \ de I ECA \ n o  I soro não s ign ifica sarcoidose, mas 
quando este resu ltado é acompanhado com outros exames , a suspeita 
de uveíte por sarcoidose não deve ser descartada . 

CITOLOGIA DE IMPRESSÃO E C ITOLOG IA ESFOLlATlVA DA 
CONJU NTIVA DE PACIENTES NORMAIS 
CARMEN S I LVIA BONGIOVAN N I' ; MÁRCIA SPESSOTO DE 
VASCONCELOS' ; MOACYR P .  R IGUE IRO' ; ANA L U ISA HOFL lNG DE 
L I MA';  M IGUEL  BURNIER  J Ú N IOR' 
1. Faculdade de Medic ina de Ju ndiaí .  São Pau lo ,  Brasi l ;  2 Escola 
Pau l ista de Medic ina.  São Paulo, Bras i l .  

Normal bu lbar conjunct iva of 18 patients was exami ned by 1m
p ress ion and Exfol iative Cytology tecn iques .  Modif ied Papanicolaou 
sta i n  was used for the two tecn iques  and cel l u lose acetate paper 
for I mpression Cytology. The Exfoliative Cytology demonstrated a 
dec reased n u mber of superficial cel ls especial ly goblet and c ianof i l l s  
ce l l s  compared to Impression Cytology. 

G LAUCOMA FACOGÊ N ICO - ESTU DO CLíN ICO 
VERA REGINA CASTANHE IRA;  MARCOS CHAVES BARBOSA; SAM I R  
JACOB BECHARA; ARNALDO CARDAMONE AMENDOLA; CELSO 
ANTONIO DE CARVALHO 
Clínica Ofta lmológica do Hospital das Clín icas da Facu ldade de 
Medic ina da U n iversidade de São Pau lo .  São Pau lo .  Brasi l .  

Estudou-se retrospectivamente 26 casos i n ternados para trata
mento de glaucoma facogên ico. Foram aval iadas as formas de glauco
ma facogênico,  o tratamento real izado e os  resu ltados obtidos. 

A facectomia  extra-capsular  parece a pr imeira opção para o trata
mento, mesmo na vigência de componente facolít ico. 

REAÇÕES DOS TECIDOS OCULARES Ã INOCULAÇÃO INTRA VíTREA 
DO TIlYPA NOSOMA CIlUZI 

FRANCISCO CORDEIRO' ;  M IGUEL  BURN IER  JR . ' ;  PEDRO PAULO 
BONOMO' 
1 Disc ipl i na  de Oftalmologia da U . F .PE .  Pernambuco, Brasi l ;  
2 Discipl i na  d e  Anatomia  Patológica d a  E . P .M .  São Paulo,  B ras i l ;  
3 Discipl i na  de Oftalmologia da E . P .M .  São Pau lo ,  Bras i l .  

O Trypanosoma cruzi ,  agente etiológie,o da doença de Chagas, 
quando i ntroduz ido por v ia in t ravítrea. nos olhos de  coelhos ,  provoca 
reações i nflamatórias agudas e crô nicas em todos os tecidos oculares. 
Quando agudas,  as reações foram mediadas por neutrófi los e quando 
crônicas foram do tipo l i n foplasmocitário ,  porém em ambos os casos 
os eos inóf i los acompanharam o quad ro de resposta celu lar ,  bem 
como a presen ça do parasito. Na conjun tiva e úvea exist iu formação 
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e granu loma eosinofíl ico que reproduzIu o fenômeno de Sph!ndore· 
Hoeppl i .  Do ponto de vista clínico foi reproduzida uma conju ntivite 
trypanosomótica semelhante a humana.  F ina lmente também se con· 
c lu i  que o coe lho é um modelo viável para este t ipo de estudo e 
que a presença, de uma reação eosinofíl ica, num corte hi stológico 
ocular, pode sugerir a presença de Trupanosoma cruzi, dentre outras 
parasitoses. 

ASPECTOS GERAIS DO ESTRABISMO CO NGÉNITO E IMPORTÃ NCIA 
DO TRATAMENTO PRECOCE 

ADRIANA BEREZOVSKY ;  EL lANA CUNHA G RAC l O ;  ENY M I R IAM 
G ITELMA N ;  PATRICIA NAUFAL DEF I N E ;  SOLANGE R IOS SALOMÃO ; 
MARIA CEciL IA LAPA; EM I L lO  DE HARO MUNOZ 
Disc ip l i na  de Oftal mologia da Escola Pau l i sta de Medici na .  São Paulo,  
Brasi l .  

O s  autores anal isaram aspectos gerais dos estrabismos congê· 
nitos, n u m  total de 707 endotrópicos e 48 exotrópicos. 

Atenção foi dada ao grupo de 34 portado res de endotropia e 
4 de exotropia que receberam tratamento c i rú rgico p recoce. Destes, 
apenas 3 alcançaram algum grau de binocu lar idade. 

O c r ité rio diagnóst ico, a et io logia,  a conduta terapêut ica e a 
aderência ao tratamento foram d i scutidos e foi ressaltada a necessi
dade de maior abrangência no estudo destes aspectos, para que esta 
ent idade c l ín ica possa ser adequadamente cons iderada. 

CONJ U N Tl VITES ALÉRG ICAS CRÔN ICAS. PERFIL DO PACIENTE NA 
CIDADE DE SÃO PAULO 

S I LVIA P .  S .  KITADA I ;  DENISE  DE FRE ITAS;  CLAUDIO LOTEMBERG; 
SUNG BOK CHA; CARMEM BARRA ; CARLOS EDUARDO PAVES I O ;  
RUBENS BELFORT JÚN IOR 
Discip l i na  de Ofta lmologia da Escola Pau l i sta de Medic ina .  São  Pau lo ,  
Brasi l .  

Foram ana l i sados 1 09 pacientes portadores d e  conju ntivite a lér
gica crónica do ambu latório de imu nologia ocular da Escola Pau l i sta 
de Medic ina .  

Dos 109 pacientes 64 apresentavam conju ntivite pr imaver i l ,  20 
con junt ivite atópica e 25 pacientes tiveram d iagnóstico indefi n ido .  

Traçamos aqui o perfil da criança com conju ntivite alérgica c rón ica 
e a dif icu ldade mu i tas vezes de se fazer o diagnóstico diferencia l .  

COMPARAÇÔES E N T R E  D O I S  MÉTODOS DE MEDIDA DA ACUI DADE 
VISUAL EM PRÉ-ESCOLARES 

L U I Z  ANTO N I O  PEDUTI-CUNHA & JORGE ALBERTO F .  CALDE IRA 
Clínica Ofta lmológica da Facu ldade de Medic ina da U n iversidade 
de São Pau lo .  São Pau lo ,  B rasi l .  

São estudadas 1 20 cr ianças n a  faixa etária de quatro a seis anos 
e onze meses para verif icar a poss ib i l idade de associa r  o método 
de Sheridan-Gardiner ao de "E" de S nel len com f ina l idade de detectar 
cr ianças necessitadas de exame ofta lmológico comp leto. O exame 
controle dessa população é o exame ocular rea l izado a segu i r  em 
cada paciente.  Verif icou-se que os dois testes associadamente detec
tam 26 das 29 crianças com alteração que cause rebai xamento da 
AV. A sens ib i l idade, a especif icidade e o valor predit ivo negativo 
dos testes isoladamente ou em a ssociação é p róx ima e às vezes supe
rior a 90% ,  sendo que o valor predit ivo positivo sempre foi super ior 
a 60% . Isto é ,  o n ú mero de fa lsos posit ivos u l trapassa o de falsos 
negativos ,  que é bem baixo. Verificou -se também que qllatro cr ianças 
com tropia não associada a reba ixamento da acu idade v isua l  não 
foram detectadas só pelos métodos ut i l izados.  

COR IORRETlN ITE FOCAL POR PAIiA COCClDIOIDES BIiASIlIENSIS. 
PRIMEIRO RELATO M U N DIAL EM CORÓI DE DE PACIENTE AI DÉTICO 

ClÁUDIO LU IZ  LOTIENBERG ' ;  MÁRCIA SERVA LOWEN';  FLÁVIO 
DE OL IVE I RA L IMA' ; MOACYR PEZATI R IGUE IRO'; JOSÉ R ICARDO 
REHDER ' ; M IGUEL  BURNIER  J U N IOR' ;  RUBENS BELFORT J U N IOR'  
1 Departamento de Oftalmologia da Esco la  Pau l i sta de Medic ina .  São 

Pau lo ,  Bras i l ;  
2 Departamento de Anatomia Patológica da Escola Pau l i sta d e  

Medic ina .  São Pau lo,  Bras i l .  

O acometimento ocu la r  em pacientes portadores da Síndrome 
de Imunodeficiéncia Adqu i rida (AIOS) pode ati ng i r  cerca de 75% dos 
casos.  Dentre suas manifestações as de ordem infecciosa são d ivididas 
de acordo com o local do globo ocular onde se encontram estabele
cidas . O p resente traba lho refere-se a descrição de um caso de pacien
te aidético que no momento de seu óbito teve juntamente com a 
r-eal ização da autópsia a aná l i se macro e m ic roscópica de seus globos 
oculares. E mbora assi ntomático e sem lesões c l ínicas oculares eviden
tes os cortes anátomo-pato lógicos demonstraram a p resença de fu ngo 
e especif icamente o Paracoccidioides brasiliensis na coróide, no pu 1 -
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mão, baço e infonodos. E ste é o pr imeiro caso referido na l i te ratu ra 
até o presente momento de acometimento ocular por Blastomicose 
em paciente aidético. 

RELATO DE UM CASO DE SíNDROME DE MAROTEAUX·LAMY 
(MUCOPOLlSACARIDOSE TIPO VI )  

PATR IC IO O .  JARA' ; JOSÉ  R ICARDO c .  l .  REHDER' ; CARMEN O. 
BARRA' ; MIGUEL BURN I ER' ; MOACYR P.  R IGUE IRO' ; HELENA B .  
NADE R' ; LENY TOMA' 
1 Discipl ina  de Oftalmologia da Escola Paul i sta de Medic ina .  São 

Pau lo ,  Bras i l ;  
2 Departamento de Anatomia Pato lógica da Escola Pau l i sta d e  

Medicina.  São Paulo, Bras i l .  

Um caso de Síndrome de Maroteaux·lamy (MPS-tipo V i l  é relata
do.  O d iagnóstico é estabelecido através de critérios c l ín icos ,  h i stopa
tológicos e bioqu ímicos .  São discut idos o valor da biópSia da conjun
tiva, como u m  proced imento não i nvasivo, o estudo através da micros
copia eletrôn ica e a impo rtãncia dos testes bioquímicos na determi· 
nação da deficiência enzimática específica para se estabelecer um 
diagnóstico p reciso. 

H IFEMA TRAUMÃTICO: ESTUDO DE 30 CASOS 

SUZANA MATAYOS H I  & CELSO ANTÔN IO DE CARVALHO 
Cl ín ica Oftalmológica do Hospital das C l ín icas  da FMUSP .  São Pau lo ,  
Bras i l .  

Trata-se d e  um estudo prospectivo envolvendo 3 0  casos de h ige
ma traumático. É discut ida a evo lução cl ín ica,  sendo dada ênfase 
à anál i se de compl icações : impregnação de córnea, glaucoma secu n
dár io e ressangramento. 

Os autores concluem que a maior ia dos casos evoluem sati sfato
r iamente, sendo que a seve ridade do trauma i n ic ia l  e as lesões associa
das são as determinantes do prognóstico v isual .  

Propõem a inda um esquema de tratamento i n ic ia l  ma is  f lexível ,  
ambu lator ia l .  Cu idados mais  i n tensivos são n ecessários nos casos 
de h i femas mais vo lu mosos, glaucoma secundário e n o  ressangra
mento .  

O tratamento c i rú rgico se impõe apenas n o s  casos onde não 
há s ina is  de reabsorção em 6-7 dias ou quando a PIO não é reduzida 
a despeito do t ratamento clín ico. 

EVOLUÇÃO DAS ALTERAÇÔES DA RETI NA EM GESTA NTES 
DIABÉTICAS 

ROSÃNGE LA GU I L l IN  HAZO FF' ; SOUBH I KAHALLE' ; S UZANA 
MAYATOSH I '  
1 Disc ip l ina  d e  Oftalmologia d o  Hospital  d a s  Clínicas da FMUSP.  

São Pau lo ,  B rasi l ;  
2 Clín ica Obstétrica do Hosp ital das Cl ín i cas d a  Faculdade de 

Medic ina da Un iversidade de São Paulo .  

O Diabetes mel l i tus const itui uma das pr inc ipa is  causas da gesta
ção de alto risco em nosso meio,  de mortal idade e morbidade, ma
terna e fetal ; as a l terações do cu rso das compl icações micro-vas
culares,  i nc lu indo a ret i nopatia tem sido objeto de d i scussão e di spari
dades nos resu l tados de vários autores. 

A experiência de um grupo mu l t i-d i sc ip l i nar com 312 gestantes 
diabéticas ,  em 420 gestações num período e sete anos é mostrada 
e discut ida. 

Os autores concluem que a gravidez constitu i  um fator de dese
qu i l íbr io das condições p ré·exi stentes na ret ina ,  podendo haver piora 
das alterações existentes, freqüentemente reve rsíve i s .  O estado ges
tac iona l ,  o controle metabó l ico e o uso de insu l i na  podem ser a lguns 
dos fatores imp l icados neste deseq u i l íbr io .  

MA N I FESTAÇÓES OCULARES NA SARCOIDOSE SISTÊMICA 

SHE ILA H. C. WARREN' ; CARLOS E .  H I RATA' ; RUTH M. SANTO' ; 
CARMEN S. V. BARBAS' ; ED I LBERTO Ol lVALVES' 
1 Discipl i na  de Ofta lmologia do Hospital  das C l ínicas da FMUSP .  

São Pau lo ,  B ras i l ;  
2 Discipl ina  de Pneu mologia do Departamento de Cl ínica Médica 

do HC da FMUSP. São Paulo, B rasi l .  

São apresentados o s  resu ltados prel im inares da  aval iação d e  18 
pacientes com sarcoidose sistêmica, comprovada a natomopatologica
mente . Doze casos (67%) apresentavam man ifestações inf lamatórias 
oculares, sendo uveíte anterior em 50% dos casos, i n termediár ia em 
8% , difusa em 8%, vascul ite ret i n iana em 25% ,  pap i l i te em 8%, olho 
seco em 25%, catarata em 42% ,  glaucoma em 17% ,  ceratopatia em 
faixa em 1 7% e atrofia bu lbar em 8%.  
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o mapeamento pulmonar com citrato e gál io  foi realizado em 
1 3  pacientes, sendo positivo em 84% ; o segmento cefál ico foi mapea
do em 6 casos, havendo captação pela órbita em 50% e pelas glându las 
sal ivares em 33% . 

A biopsia con juntival foi real izada em 8 casos, sendo posit iva 
em 37,05% deles .  

O teste de Mantoux fo i  reagente em 5 dos 15  casos .  
Os resu l tados foram anal isados e comparados com a l i te ratu ra.  

ANOMALIAS LACRIMAIS NA SíNDROME DE ROBINOW - RELATO 
DE CASO 

MARCOS D .  R .  B ITIAR' ; JÚL IA T .  SAKUMA' ; LlNA M. V .  BASTOS' ; 
G IOCONDA L. F. C lSNEROS' ; ANTO N I O  A. VELASCO E CRUZ' 
1 Departamento de Oftalm.ologia e Otorr inolar i ngologia da 

Facu ldade de Medicina de R ibe i rão Preto - Un iversidade de São 
Paulo. São Paulo,  Bras i l ;  

2 Departamento de Genética do Hospital das Clín icas da  Faculdade 
de Medicina de R ibeirão Preto - U n iversidade de São Pau lo .  São 
Paulo, Brasi l .  

O presente trabalho relata o caso de u m  paciente c o m  Síndrome 
de Robinow ou Síndrome da face fetal , cujas características fenotf
picas card ina i s  são : encu rtamento dos antebraços, bossa frontal, h i 
pertelorismo, fenda palpebral alargada, nar iz  cu rto e antevertido, mi
crognatia, braqu idact i l ia ,  genitál ia h ipoplásica e car iót ipo normal .  

O caso descr ito apresenta alterações das vias lacr imais que ainda 
não t inham sido registradas na l iteratu ra sobre esta síndrome. Tais 
alterações, bi latera i s ,  são constitu ídas por :  agenesia dos pontos e 
dos canalículos lacr imais super inr  e i nfer ior e presença de fístu la 
lacrimal .  

A "CRIOASSEPSIA" PARA AS LENTES DE CONTATO G ELATI NOSAS 

RICARDO LEWINSK I ;  FÁB IO JOÃO ZAMBO N I ;  CESAR L lPENER ;  
R ICARDO U RAS ; SÉRG IO KWITKO ; ROBERTO PERE I RA L IMA;  
ARNAUD ARAUJO F ILHO; TÃN IA G U I DUGL I  
Discip l ina de Ofta lmologia da Escola Pau l ista de Medicina.  São  Pau lo, 
Bras i l .  

Trata-se de estudo exper imental onde 36 lentes  de contato gelati
nosas foram contaminadas com Staphylococcus aureus e com Pseudo-. 
monas aeruginosa e depois colocadas em congelador para se verif icar 
a eficácia desse t ipo de asseps ia .  

Após um período de 8 horas foram realizadas semeaduras dessas 
lentes em placas de ágar-sangue,  tendo havido crescimento bacte
riano em todas as placas exceto u ma.  Tal fato demonstra a total i nefi
cácia do método como asseps ia .  

ANORMALIDA DES DOS VASOS CONJUNTI VAIS  NAS DOENÇAS 
FALCIFORMES: A I N FLUÊNCIA DA I DADE E DO GENÓTI PO 

ANTO N I O  AUGUSTO VELASCO E CRUZ' ; WALLACE CHAMON 
ALVES DE S I Q U E I RA' ; MAURO S I LVÉR IO F IGUE IREDO' ;  MARCO 
ANTO N I O  ZAGO' 
1 Departamento de Oftalmologia e Otorr inolari ngologia da 

Facu ldade de Medicina de Ri bei rão Preto - USP .  São Pau lo, Bras i l ; 
2 Depto. Clín ica Médica da Facu ldade de Medicina de Ribei rão Preto 

- USP.  São Pau lo ,  B ras i l .  

Foram examinados os vasos conjuntivais com uma lâmpada de 
fenda e graduadas as anormal idades em 77 pacientes com doenças 
falciformes,  i nc lu indo 48 com anemia falciforme, 17 com SlfJ talasse-
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falciformes, no entanto, elas foram mais  severas nos homozigotos 
HbS, em relação aos dois outros genótipos um au menta na  seve ridade 
das anormal idades vascu lares com o aumento da idade o paciente 
também foi observado pa ra os homozigotos HbS os dados sugerem 
que as  lesões vascu lares  corrj untiva i s  acu mu lam-se em severidade, 
ass im como, outos danos tecidua is  cau sados pela vaso-oc lu são. 

OBSTRUÇÃO DO Duero NASOLACRIMAL POR ASCA NIS 

l UMBRICOIDES; R EPORTAGEM DE U M  CASO 

MARCOS C.  CUNHA' ;  ANGHA VELOUDIOS' ; PAULO E. C. 
DANTAS' ;  RALPH C .  EAGLE' 
1 Departamento de Oftalmologia, I rmandade de Santa Casa de São 

Pau lo .  São Pau lo ,  B ras i l ;  
2 Departamento de Ofta lmologia, Temple U n iversity Hospital , 
3 Departamento de Patologia, Wi l l s  Eye Hospital .  Phi ladelph ia ,  

Pennsylvania .  

Apesar da infestação por Ascaris lumbricoides s� r estremamente 
prevalente em certas popu lações,  o nematódeo é u ma causa estrema
mente rara de obstrução do ducto nasolacrimal . A obstrução do ducto 
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nasolacr imal  em uma menina b ras i le i ra de 4 anos,  por um Ascaris 
lumbricoides jovem é reportado .  Em contraste com casos reportados 
previamente, o nematódeo envolvia o canal icu lo e ponto lacrimal 
infer ior .  

BLEFA ROPTOSE: U M  ESTUDO ESTATíSTICO 

VERA H E lANA TUROLLA MACHADO JOSEPH ; WALDIR MART INS  
PORTELL lNHA;  L INCOLN L EMES  FRE ITAS ; CARMEM BElLUZZO 
GENTA ;  J UAN VEGA H I DALGO ; CYRO PROCÓPIO A.  FERRAZ F ILHO 
Disc ip l ina  de Oftalmologia da E scola Pau l i sta de Medicina (EPM) .  
São Paulo,  Bras i l .  

Fo i  realizado u m  estudo retrospectivo com 1 72 pacientes porta
dores de blefaroptose. Foram di scutidos aspectos como a elevada 
inc idência desta patologia em cr ianças, a existência de ambl iopia 
e a associação freqüente entre estrabismo e ptose palpebral .  

víC iO DE REFRAÇÃO EM ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL, BRAS I L, 
NO ANO DE 1 985 

HATAKEYAMA, S IMAO 
Brasíl ia ,  DF,  B ras i l .  

O levantamento da prevalência dos víc ios de refração sob ciclo
plegia em 4. 767 escolares de 07 a 10 anos de idade, encontrou-se 
5 1 , 12% de casos de ametropias f is iológi cas . É ressaltada a p roporção 
de h ipe rmetropia e astigmati smo 91 ,69% e a pequena p revalência 
da miopia 5 ,91 % nessa feixa etár ia .  E importante o conhecimento 
destes dados para o planejamento de saúde púb l ica, bem como serv i r  
de parâmetros a futu ros levantamentos que visem a anál i se de altera
ções no estado refracional da população. 

ESTUDO FOTOCE RATOSCÓPICO EM CÓRNEAS NORMAIS 

FRANCISCO GRUPENMACHER 
Hospital São Geraldo, Serv iço de Oftalmologia da Un iversidade 
Federal de M inas Gerais - Belo Horizonte. MG, B ras i l .  

Estudo fotoceratoscópico de  80  o l hos  d ivididos segundo a ame
tropia apresentada, para real izar a anál ise topográfica deste grupa
menta, in t roduzindo-se uma proposta de padron ização çfa classif i
cação fotoceratoscópica e padrão para a popu lação . Conclu i -se que :  
fotoceratoscopicamente as córneas de o lhos  m íopes, h ipermétropes 
e emétropes são semelhantes, variando entre s i  somente na presença 
de altos graus refraciona i s .  - o agrupamento astigmata fOI o que 
mais  apresentou ocorrência de córneas de formato e l íptico. - com 
a fotoceratoscopia é possível a localização do merid iano mais plano 
e do mais cu rvo da superfície anterior corneana .  

Conclu i -se, a inda,  que a fotoceratoscopia, mesmo como apresen
tada, fornecendo somente uma aná l i se qual itativa, é út i l  para a anál ise 
de topografia total da superfície anter ior corneana, tornando-se um 
exame de grande valor p rático, mesmo não substitu indo a cerato
metria, complementando-a para uma melhor compreensão dos fenô
menos que alteram a topografia da có rnea . 

O VALOR DA PROPEDÊUTICA POR I MAGEM EM PATOLOG I AS 
ORBITÁRIAS: DEMONSTRAÇÃO DE UM CASO DE VARIZES 
ORBITÁRIAS 

MAURO RAB INOVITC H ' ;  MAURO S .  Q .  CAMPOS' ;  MARIA TEREZA 
CRUZ LOURENÇO' ;  HENR IQUE  M. LEDERMAN' 
1 Discipl ina  de Ofta lmologia da Escola Paul ista de Medic ina .  São 

Pau lo ,  Brasi l ;  
2 Depto. d e  Diagnóstico p o r  Imagem da E scola Pau l i sta d e  Medic ina .  

São Pau lo,  B ras i l .  

Os autores  apresentam caso e varizes oroltár ias em paciente 
de 32 anos do sexo fem in ino  onde o olho esquerdo é acometido. 
Com a manobra de compressão das jugu lares houve u m  aumento 
de 10 mm na exoftalmometr ia .  Docu mentam o caso com u l trassono
graf ia, tomografia computadorizada com contraste e compressão das 
jugu lares ,  e flebograf ia .  

VASCULlTE RETINIANA SIFI LíTICA: O ESPECTRO DAS SUAS 
MA NI FESTAÇÕES CLíN ICAS E ANG IOFLUORESCEíNOG RÁ FICAS EM 5 
CASOS 

CARLOS EDUARDO H I RATA ; MÁRIO L U IZ R IBE IRO MONTE I RO;  
SHE I LA HELlEN CARVALHO WARREN 
Discip l ina  de Ofta lmologia da Faculdade de Medicina da U n iversidade 
de São Paulo (FMUSP) .  São Pau lo ,  Bras i l .  

Os autores relatam 5 casos com di ferentes formas de apresen
tação da vascu l i te retin iana associada á Sífi l i s  adqu i rida. 
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o comprometimento vascu lar manifestou-se no caso 1 ,  associado 
à coroidite justa-papi lar e edema de papila com consequente oclusão 
arterial e venosa do ramo temporal superior; apresentou-se como 
uma uveíte intermediária, semelhante à "pars planite", no caso 2 
e associada a um foco exsudativo de coroidite posterior no caso 
3 .  Em dois pacientes (casos 4 e 5) a vascul ite retiniana foi a ún ica 
manifestação inflamatória i ntra-ocular.  

Em 3 pacientes (casos 1, 3 e 4) houve associação com pleocitose 
do l íq u ido cefalorraqu iano.  

Foi  realizado tratamento s istêmico com pen ici l ina cristal ina endo
venosa associada a corticosteróide no caso 1 e penic i l ina procaína 
intram uscular nos demais pacientes. 

Todos apresentaram boa evolução do quad ro inflamatório ocular 
e l iquórico, tendo apenas o caso 1 apresentado uma recidiva. 

COMPARAÇÃO DOS EFEITOS DO TlMOLOL E DA DlPIVEFRINA SOBRE 
A PRESSÃO I NTRAOCULAR EM I N DIViDUOS SUBMETIDOS Á 
TRABECULECTOMIA BEM SUCEDIDA 
VITAL PAU L l NO COSTA; SUZANA MATAYOSH I ;  REMO S USANNA 
Departamento de Oftalmólogia do Hospita�das Clfn icas da fMUSP. 
São Pau lo,  Bras i l .  

Os autores anal isam os efeitos do maleato de timolol 0,5% e 
da d ip ivefrina 0, 1% em indivíduos submetidos à t rabecu lectomia e 
que se apresentam com nívei s pressóricos dentro da normalidade 
sem uso de med icação . 

Dezoito olhos de 10 pacientes foram aval iados antes e 5 horas 
após a instalação de 1 gota de maleato de timolol 0,5% e dipivefrina 
0,1 % .  O primeiro ocasionou uma queda de 31 ,32% na PIO, enquanto 
o ú ltimo proporcionou uma redução percentual de 15 ,31 %. Con
clu i-se que o efeito hipotensor p rovocado pelo maleato de timolol 
0,5% é superior ao provocado pela dip ivefrina 0,1 % .  

ESPESSU RA CORNEANA EM RECÉM-NASCIDOS 
WALDIR PORTELL lN HA' ; RUBENS BELfORT j R . ' ; N E I L  f .  NOVO' 
1 Discipl ina de Oftalmologia, Escola Paul i sta de Medicina. São Pau lo, 

Brasi l ;  
2 Discipl ina  de Bioestatística d a  Escola Pau l i sta de Medicina.  

Com a final idade de ser estudada a espessu ra corneana do recém
nascido a termo, nas pr imeiras 24 horas de vida, foram examinados 
148 olhos.  O grupo estudado apresentava idade gestacional de 38 
a 42 semanas, peso ao nascer de 2.500 a 4.000 g e nasceram de parto 
vaginal ou cesariano. Apenas os nascidos de parto vaginal ,  receberam 
insti lação de nitrato de prata 1 % .  

A espessu ra corneana foi dete rminada com O paq u ímetro u l ta-sô
nico Storz, com velocidade de  1 .630 m/s. 

A espessura corneana central foi de 0,573 ± 0,052 mm e a perifé
rica 0,650 ± 0,062 mm. Não houve correlação entre a espessura cor
neana central  e pe riférica entre olho di reito e esquerdo, sexo, idade 
gestacional e também com os que nasceram de parto vaginal e que 
receberam nitrato de prata e os de parte cesariano, que não rece
beram. 

A espessu ra central e periférica das crianças com até 24 horas 
de vida, foi significativamente maior que com 48 a 72 horas. Em relação 
ao peso, apenas a espessu ra periférica do grupo com 2.500 a 3.000 
g apresentou espessu ra maior que o grupo de 3 .501 a 4.000 g. A 
espessu ra central não apresentou correlação com o peso. 

MICROfTAlMO COM CISTO: APRESENTAÇÃO DE 2 CASOS 
ROSEMARY D I N IZ SANTIM;  ROGIL  JOSÉ A.  TORRES; LEÚN C I O  S .  
Q U E I ROZ N ETO 
I nstituto Penido Bu rnier, Campinas.  SP,  Bras i l .  

Os autores apresentam d o i s  casos de m icrofta lmo c o m  cisto, 
rnal formação congênita de ocorrência rara devido ao fechamento 
incompleto da fenda em brionária. São abordados os aspectos c l ín i 
cos ,  laborato riais, estudos ecográficos e h i stopatológicos, bem como 
sua o rigem em brionária. 

AVALIAÇÃO DOS EfEITOS PRESSÓRICOS CAUSADOS PELA 
I NSTALAÇÃO DE fENILEfRINA A 10% EM PACI ENTES NORMOTENSOS 
MARCOS SUGA; S I LVIO DE MAGALHÃES CASTRO N ETO ; VALDIR  
BALARIN S I LVA ; NEWTON KARA JOSÉ 
Clfnica Oftalmológica da UN ICAMP, Campinas.  SP, B rasi l .  

A insti lação de fenilefrina à 1 0% (Oculu m )  não causou alteração 
significativa nas p ressões sistó l ica e d iastól ica em um grupo de 1 5  
pacientes, quando comparados a número semel hante de pacientes 
em que foi administrado um p lacebo (solução fis iológica à 0,9% ) .  
Foram selecionados pacientes de 2 0  à 5 5  anos, não hipertensos, não 
diabéticos e não usuários de drogas vasoativas. 
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CARCI NOMA EPIDERMÓIDE DE CONJUNTIVA BILATERAL. 
DESCRiÇÃO DE UM CASO 
ROSA MARIA RESCH I N I ;  CARLOS EDUARDO LE ITE ARI ETA ; 
NEWTON KARA JOSÉ 
Serviço e Oftalmologia da fCM/UN ICAMP - SP, Brasi l .  

O carcinoma epidermóide é o t ipo  de neoplasia ma is  freqüente 
da conjuntiva. Seu aparecimento está correlacionado a vários fatores 
irritantes para a conju ntiva, sendo que a exposição crónica à luz 
solar  é apontada como a principal  etiologia. Na bibl iografia pesqui
sada só foram descritos casos de carcinoma de conjuntiva u n i laterais 
e este trabalho relata um caso bi lateral . 

O tratamento deste pac iente con sistiu em ressecção cirú rgica 
das lesões e posterior radioterapia local, sem haver recidiva do tumor 
e 6 meses de segu imento clínico. 

ESTUDO ClíNICO RETROSPECTIVO DA DOENÇA DE VOGT 
kOYANAGI HARADA 
JUNG RAM MYUNG ; CARLOS E DUARDO H I RATA; S H E I LA HELLEN 
CARVALHO WARRE N ;  EDILBE RTO OLlVALVES 
Discipl ina de Oftalmologia d o  Hospital das C l ín icas da Faculdade 
de Medicina da USP. São Pau lo,  Brasi l  

Os autores estudaram retrospectivamente 40 pacientes c o m  o 
d iagnóstico de Doença de Vogt Kayanagi Harada atendidos na Disci
pl ina de Oftalmologia do HC da fMUSP, entre 1 975 e 1 988. 

Encontraram 72,50% de pacientes do sexo fem inino e 27,50% 
do mascu l ino;  70,00% eram brancos, 5 ,00% amarelos, 20,00% negros 
e em 5,00% não foi referida a raça do paciente. 

Foi observada uveíte anterior em 85,00% , descolamento não reg
matogênico de retina em 60,00%, papi l ite em 45,00%, catarata compli
cada em 26,25%,  glaucoma secundário em 1 1 ,25%, pol iose em 35 ,00%, 
viti l igo em 12 ,50% e alopêcia em 1 7,50% . 

Meningite l info-monocitá ria foi diagnosticada em 67,74% e altera
ções audiométricas em 33,33%. 

A AV f ina l  nos pacientes atendidos até 30 d ias do início da mani
festação ocular foi < 0,1 em 16,66% , entre 0,1 e 0,5 em 26,67% e 
� 0,5 em 56,67% e nos pacientes atendidos após 30 dias a AV final 
foi < 0,1 em 46,00%, entre 0,1 e 0,5 em 28,00% e � 0,5 em 26,00% . 

ACROSPIROMA ÉCRINO MALIGNO DE PÃLPEBRA: DIfiCULDADE NOS 
DIAG NÓSTICOS CLiN ICO E A NÃTOMO-PATOLÓGICO 
CARMEM BELLUZO GENTA' ; WALDIR MARTINS PORTELLlN HA' ; 
J UAN VEGA H I DALGO' ;  VERA H E LENA T. MACHADO JOSEPH' ; CYRO 
PROCÓPIO ARAUJO fERRAZ f i LHO' ; MIGUEL  NOEL NASCENTES 
BURNIER jR . ' ;  MOACYR PEZATI R IGUE IRO' 
1 Discipl ina de Oftalmologia da Escola Pau l i sta de Medicina (EPM), 

SP, Brasi l ;  
2 Departamento d e  Anatomia Patológica d a  EPM, SP, Brasil . 

Apresentamos um estudo clínico-patológico de 1 caso de acrospi
roma écrino maligno de pálpebra. São comentados aspectos refe
rentes à raridade da lesão, e sua dificu ldade diagnóstica tanto no 
aspecto c l ín ico quanto anátomo-patológico. 

CONTROVÉRSIAS ENTRE A fiBRA MUSCULAR EXTRA-OCULAR E A 
fiBRA ESQUELÉTICA 
ERNESTO CONSO N I  f i L H O ;  ACARY SOUSA B .  OLIVE I RA; BEATRIZ 
H ITOMI KIYOMOTO ; BENY SCH M I DT;  JOSÉ BELMIRO DE C. 
MORE IRA 
Discipl ina de Oftalmologia da Escola Pau l i sta de Medicina, SP,  Bras i l .  

Real izou-se estudo h istoqu ím ico comparativo, entre a f ibra mus
cu lar  extra-ocular normal e a f ibra m u scular esquelética de pacientes 
normais e de portadores de miopatia mitocondrial ,  mi apatia do tipo 
nemalínica e distrofia m u scular congênita. Neste estudo ressaltou-se 
as características. d iferentes e pecu l iares a cada tipo de fibra estudada. 

EfEITOS DAS AMETROPIAS I N DUZI DAS SOBRE A ESTEREOPSIA 
EDMUNDO JOSÉ VELASCO-MARTINELL I ;  JOS É R ICARDO 
CARVALHO L I MA REHDER; ERNESTO CONSON I f iLHO 
Discipl ina de Oftalmologia da Escola Pau l ista de Med icina, SP, Brasi l .  

Com a final idade de estudar o comportamento da estereopsia 
frente a algumas alterações ópticas, foram examinadas 37 crianças, 
entre 7 e 10 anos de idade, com exame oftalmológico normal e acuida
des estereoscópicas de 40" de arco, aval iadas com o "Titmus Stereo
test" 

As alterações ópticas foram induzidas através de lentes de prova 
que reproduziram situaçõe s d e  miopia, anisometropia miópica, h iper
metropia e anisometropia hipermetrópica. 
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A estereopsia mostrou-se sens(vel às alterações ópticas induzi
das : as anisometropias, miópica e h ipermetrópica, determinaram al
terações semelhantes e rápidas da estereopsia, em n fveis bastante 
baixos de anisometropia. A miopia e a h ipermetrópia provocaram 
alterações ,  de uma forma mais lenta, e foram necessários valores 
de lentes com poderes dióptricas superiores aos das anisometropias. 

ÚLCERA CORNEANA POR NOCAIIOIA ASTEIIOIOES. RELA TO DE UM 
CASO 
ALEXANDRE TENA ALMADA' ; OLGA F I SCHMAN' ; TAN IA G U I DUGU' 

Discipl ina de Oftalmologia da Escola Pau l ista de Medicina .  SP, 
B ras i l .  

2 Discipl ina Micologia da E PM .  SP .  B ras i l .  
É descrito u m  caso de ú lcera de córnea por  Nocardia asteroides, 

no qual o paciente recebeu 2 séries de tratamento anti-m icótico, 
e que só revelou melhora do quad ro cUnico e sintomático após trata
mento orientado pelo d iagnóstico laboratorial do agente etiológico. 

É discutido o quadro clínico desta ú lcera de córnea, comentadas 
as caracterrsticas da Nocardia asteroides e as modalidades terapêuticas 
empregadas. 

ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO P.óS-TRANSPLANTE DE 
CÓRNEA 
CÉSAR L l PE N E R ;  SÉRGIO KWITKO ; R ICARDO URAS ; FÁB IO 
ZAMBON I ;  RICARDO LEWI NSKI ; ARNAU D ARAÚJO F ILHO ; 
ROBERTO PERE IRA L IMA jR .  
Discipl ina de Oftalmologia da Escola Pau l i sta de Medicina, São.Paulo,  
SP, Bras i l .  

Os autores revisaram a adaptação de lentes de contato em 40 
olhos de 3S pacientes submetidos a transplante penetrante de córnea, 
com tempo médio de segu imento de 33,8 meses. A principaJ indicação 
do transplante nesta série foi o ceratocone (65,0%) .  O astigmatismo 
pós-operatório variou de 0,50 a 12,75 dioptrias (média = 4,75 diop
trias ) .  Em 55% dos pacientes, a acu idade visual foi de 20/40 ou  melhor,  
após a adaptação. As cu rvas base das lentes de contato adaptadas 
foram,  em média, 2,65 dioptrias mais  cu rvas que o meridiano mais 
plano da córnea, e o diâmetro médio de 8,7 mm. Trinta e duas lentes 
adaptadas (86,5%) fo ram rígidas (22 gás-permeáveis e 10  acrílicas) . 
O sucesso na adaptação ocorreu em 46% dos casos.  Os insucessos 
foram devidos à instabil idade exce5siva da lente (8 casos) , rejeição 
de transplante (3 casos) e intolerância à lente de cantata (2 casos) .  

MANIFESTAÇÃO OCULAR ATíPICA DA SíNDROME.m COGAN 
SÉRGIO KWITKO ; CÉSAR' L l PE N E R ;  LUCI BLACK H I DAL;  WAGNER 
CHIGA; ALEXANDRE GABRIEL j R ;  PEDRO L U IS MANGABE I RA 
ALBERNAZ 
Escola Pau l ista de Medicina, São Pau lo, SP,  Brasi l .  

Ce ratite intersticial não s if iHtica com sintomas vestíbu lo-auditivos 
(Síndrome de Cogan) é uma entidade clínica rara. Os autores descrevem 
um caso de uma paciente femin ina de 34 anos de idade que apre
sentou sinais e s intomas vestftu lo-auditivos característicos da doença 
e manifestações oculares atípicas. O quadro corneano era de opaci
dade estromal anelar bi lateral por possíveis depósitos de colesterol 
e, no fundo do olho, observava-se papiledema b i lateral d u rante a 
evolu ção. 

CLO N I DI NA: MEDICAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA IDEAL PARA A 
CIRURGIA OFTÁLMICA 
ALBERTO AFFONSO FERR E I RA ;  LE6NClO S .  Q U E I ROZ F,; LE6NClO 
S.  Q U E I ROZ N ETO ; MAURICIO SOUZA Q U E I ROZ; RAUL 
GONÇALVES PAULA; SÉRGIO N O PPER AL VES 
Instituto Penido Bu rnier, SP, B ras i l .  

A clonidina, medicamento anti-hipertensivo, f o i  u sada c o m o  me� 
dicação pré-operatória (MPO) em 30 pacientes adu ltos ( 19  a 80 anos) 
que iam ser submetidos a ciru rgias eletivas,  tanto sob anestesia locor
regional como anestesia geral ; a clonidina possui efeitos sedativos 
e antis ialagogos considerados bons. Houve estabilidade cardiovas
cular no gru po submetido a anestesia locorregional e nítida tendência 
a hipotensão arterial e bradicardia pre-opetatóriás nos casos realizados 
sob anestesia gera l .  

Outro grupo de 33 pacientes .ngeriu a dose fixa de 0,1 mg,  inde
pendente de sexo, idade e peso corporal e a clonidina mostrou-se 
eficiente hipotensora ocular cuios efeitos du raram até 12h. Pode-se 
considerar a clonidina como droga próxima da ideal para ciru rgia oftál· 
mica intra-ocu lar, em pacientes adultos e nos hipertensos. 
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A FOTOCERATOSCOPIA E A 
CERATOMETRIA 
FRANCISCO GRUPENMACH E R  
Hospital S ã o  Geraldo, Un iversidade Federal d e  M i n a s  Gerais, Belo 
Horizonte, MG, Bras i l .  

Estudo real izado em 80 o lhos  normais subdivididos segundo sua 
refração sob cicloplegia onde se compara os achados da fatocera
tosco pia com os achados fotoceratométricos. Cita-se as vantagens 
e desvantagens de cada método, assim como os erros da ceratometria. 
Conclu i-se que os dois métodos levaram a resultados parecidos, po
rém não se pode compará-los completamente pelas diferenças con
ceituais entre eles. 

DOSAGEM DE LlSOZIMA NA LÁG RIMA DE RECÉM-NASCIDOS 
MARCOS WI LSON SAMPA I O' ;  M I LTON RUIZ ALVE S ;  CECIL IA 
HElENA S ILVE I RA CORREA' ; PEDRO HENRIQUE S I LVE I RA CORREA' 
1 C l fn ica Oftalmológica do H ospital das Clínicas da FMUSP, SP,  Bras i l .  
2 Escola Pau l ista de Med icina, SP,  Brasi l .  
3 laboratório d e  Anál i ses Clínicas d a  Associação Mate rnidade d e  São 

Pau lo, SP, Bras i l .  

A concentração de l isozima lacri mal  fo i  medida  pe lo  método 
da l i soplaca em quarenta e sete recém-nascidos divididos em três 
gru pos ; vinte e dois de termo, onze de termo com baixo peso e 
catorze prematu ros. A concentração de l isozima foi maior no gru po 
de termo comparando-se com o grupo de baixo peso e p rematu ros 
e seus valores aumentaram com peso e idade gestacional dos recém
nascidos. 

CERATOPATIA CRISTALINA IN FECCIOSA 
JOSÉ AUGUSTO A. OTTAIANO' ; H. K. SOONG'; ALAN SUGAR' 
1 Discipl ina de Oftalmologia da Faculdade de Medicina de Maríl ia, 

SP,  Bras i l .  
2 Departamento de Oftalmologia da Un iversidade de Mich igan, EUA.  

Nós descrevemos 3 pacientes (3 m u lheres com 74,  78 e 80 anos 
de idade) que desenvolveram uma colon ização corneana bacteriana 
intra-estromal após ceratoplastia penetrante . 

No exame biomic roscópico observou-se opacidades discretas, 
esbranqu içadas ,  finas e ramificadas, as quais atravé s d e  achados hi sto
patológicos apresentaram-se como grandes agregados intra-estro
mais de cocos gram-positivos, com discreto inf i l trado inflamatório 
cel u lar .  

ESTUDO "lN VITRO" E "lN VIVO" COM HIALURONATO DE SÓDIO 
COMO VEíCULO PARA USO DE GE NTAMICINA INTRA-OCULAR 
CARLOS A. MORE IRA jR . ' ; ANA TE REZA R .  MORE IRA' ; DEBORAH 
ARMSTRONG' ; ROGER j E l l l FF E' ;  PEDRO PAULO BONOMO' , 
COREEN WOODFORD' ; PETER E. l IGGETT'; MElVIN TROUSDALE' 
1 Departamento de Oftalmologia da Escola Pau l ista de Medicina, SP, 

Brasi l .  
2 Hospital de O l h o s  do Paraná, P R ,  Bras i l .  
3 Departamento de Oftalmologia d a  Un iversity of Southern 

Cal ifornia,  CA, EUA. 
Foi com parado o crescimento " in  vitro" de agentes intecciosos 

inrra-ocu lares com uns  em vítreo de coelho e hialu ronato de sódio 
(HS) com e sem gentamicina. O HS mostrou dif icu ltar o c rescimento 
bacterian o .  A concentração in ibitória mínima (CIM) para gentam icina 
sem ou  com H S  foi de 0,5 ,  0,062 e 2,0 m cg/ml para S .  aureus, S. 
epidermidis,  e P .  aeruginosa, respectivamente. As CIM foram 2 vezes 
menores na p resença de HS após 72 h oras. A combinação de HS 
com gentamicina foi ut i l izada após facectomias extracapsu lares em 
coelhos afim de se p reveni r  o aparecimento de endofta l mite . Após 
a realização da capsu lotomia posterior, P.  aeruginosa foi inocu lada 
no vítreo anterior para in iciar a infecção . Todos os  15 olhos não 
tratados desenvolveram endofta lmite. A gentam icina aquosa (50 mcg 
em O,,  mI) admin i strada na câmara anterior reduziu a i ncidência de 
endoftalm ite para 1 0  dos 1 5  olhos estudados.  Sob circunstâncias simi
lares, a combinação de gentamicina com H S  d im inu iu  a i ncidência 
de endofta lmite s ignificativamente (p  < D,OS) para 4 dos 1 5  olhos 
estudados.  A meia vida da gentamicina aquosa foi de 0,9 lirs contra 
2,2 hrs para a combinação HS/gentamicina.  Não houve diferenças 
quanto a PIO nos olhos tratados com HS ou gentamícina aquosa. 
Estes resu ltados sugerem que o HS pode ser úti l  como veícu lo para 
a adm i n istração de drogas intra-ocu lares. 
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H IAlURONATO DE SODlO COMO VEíCULO PARA ANTIBiÓTICOS 
NO TRATAMENTO DA EN DOFTAlMITE: ESTUDO EXPERIMENTAL 

CARLOS A. MORE IRA JR . ' ;  ANA TEREZA MORE IRA' ; DEBORAH 
ARMSTRONG' ;  ROGER JELL l FFE' ; PEDRO PAULO BONOMO' ; 
COREEN WOODFORD' ; PETER L lGGETT' ; MElVI N TRO USDALE' 
1 Departamento de Oftalmologia da Escola Pau l i sta de Medic ina,  SP,  

Bras i l .  
2 Hospita l  de Olhos do Paraná, PR,  Brasi l .  
3 Departamento de Ofta lmologia d a  Un ive rsity D f  SOlJthern 

Cal iforn ia ,  CA, EUA. 

Cinqüenta microgramas de gentam ic ina foram combinadas com 
hia l u ronato de sódio (HS)  a 0,8% in jetados na cavidade vítrea de 
olhos infectados de coe lho .  S .  aureus (1(Y)  fo i  inocu lado no vítreo 
e 24 horas ma i s  tarde os  o lhos foram classif icados em 4 estág ios 
diferentes de acordo com a severidade da endofta lm ite. Somente 
animais que t inham AO apresentando estágios I I  ou I I I  foram inc lu ídos 
no estudo,  recebendo facectomia  pars-plana e vitrectomia  parcial 
(30%) ,  e 0,3 mi da combinação de ant ibiótico/HS i n jetados através 
do pars-plana. O olho controle do mesmo animal recebeu o mesmo 
tratamento, mas o ant ibiótico foi d i l u ído em solução sa l ina neste 
caso . Não houve d i ferenças e statisticamente s ign ificativas entre os 
2 t ipOS de tratamento . Também não foi  evidenciado tox icidade com 
ambos os tipos de tratamento. Em bora o estudo do clearance tenha 
demonstrado diferenças s igni ficativas em todos os  períodos de tem
po, a meia vida para ambos os tipos de tratamento foi semelhante 
0,3 horas para gentamic ina aquosa e 3 ,6 ho ras para gentamici na/HS ) .  
Estes resu ltados sugerem que o restante do vít reo que permaneceu 
no olho do coelho agiu no sentido de manter a gentamic ina aquosa 
dentro do o lho por ma i s  tempo, e por isso as meias vidas dos 2 
tipos de tratamento foi s imi la r .  Portanto, SP. a vitrectomia deve ser 
feita para tratar a endofta lm ite, ela não pode ser m u ito extensa af im 
de manter a d roga por mais tempo dentro do o lho .  Também,  se 
é necessár io remover todo vítreo du rante a vitrectomia ,  a d roga pode 
ser i n jetada com HS para prolongar a sua ação dentro do o lho .  

RETINOBLASTOMA: UM ESTUDO C ITOG EN ÉTlCO 

MIGUEL  SANDRONE DE ABRE U & MARIA DE NAZARÉ F I G U E I RA 
Departamento de Oftalmologia da Facu ldade de Medic ina da 
Un ive rsidade Federal de Minas Gerais ,  MG,  Bras i l .  

TOPOGRAFIA CORNEANA NO C ERATOCONE 

FRANCISCO GRUPEN MACHER & R ICARDO QUE IROZ G U I MARÃES 
Hospital São Geraldo, Hospital das Clínicas da Un iversidade Federal 
de Minas Gerais ,  MG,  B ras i l . 

MA N IFESTAÇÕES OCULARES NA ARTRITE REUMATÓIDE JUVE N I L  

LOTTENBEG,  C .  L . ' ; ARAÚJO, L .  H .  P . ' ;  ALLEMAN N ,  N . ' ;  
GOLDENBERG, J . ' ;  ABREU ,  M .  T . '  
1 Departamento de Oftalmologia da E scola Paul i sta de Medic ina .  
2 Departamento de Ped iatria - Seção de Reu matologia da Escola 

Pau l i sta de Medic ina .  
3 Discipl i na  de Reumatologia da E scola Pu l i sta de Medic ina .  SP ,  B ras i l .  

Artrite reumatóide juveni l  (ARJ )  é u ma doença a rtrítica crón ica 
que assoc ia-se a um quadro de uveíte anter ior crónica, p raticamente 
assi ntomática, mas potencialmente debi l itante. Em estudo prospec
tivo de 77 pacientes com ARJ atendidos na Discipl ina de Reumatologia 
da EPM, São Pau lo ,  observou-se associação com uveíte em 1 0,4% 
dos casos, e considerando apenas o grupo pauci-articu lar ,  a associa
ção foi 62 ,5% . Fato r reumatóide em casos de uveíte associada à ARJ 
foi n egativo em 87,5% e o fato r ant in uclear teve poss ib i l idade maior 
(25%) den tre os pacientes com acometimento ocular comparando-se 
aos com exame normal (5 ,8%) .  O tipo de acometimento ocu lar obser
vado foi em 100% dos casos com uveíte anter ior crônica associada 
ou não às suas complicações (presentes em 62 ,5% dos casos com 
comprometimento ocular) . A importãncia do exame ofta lmológico 
de rotina em crianças com ARJ é demonstrada, para introdução preco
ce de tratamento d im inu indo a ocorrência de compl icações secun
dárias. 

'NÃLl SE E ESTUDO COMPARATIVO DA PREVALÊNCIA DE 
UTI NOPATlA tM PACIENTES DIABÉTICOS COM ATÉ 10 ANOS DE 
DOENÇA 

JOSÉ LUCAS DE  SOUZA F I LHO & PEDRO PAULO DE OLIVE I RA 
BONOMO 
Disc ip l ina de Ofta lmologia da Escola Pau l ista de  Med icina, SP,  Bras i l .  

Estabeleceu-se a p revalência de retinopatia em 266 diabéticos. 
Considerou-se olhos e fez-se análise comparativa entre grupos divi
didos segundo tipo e du ração de d iabetes e ,  h ipertensos o u  não .  
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A prevalência total encontrada foi de 19 ,92% ,  sendo para O --{  
5 anos : 6,67% ; 1 4,04% e 23,08% e ,  para 5 ---{ 1 0 :  17 ,65 % ;  25,00% 
e 52,57%, respectivamente para I n su l ino-Dependentes, I n su l ina- ln  
dependentes e Insu l i no-Necessitado. 

A anál ise estatíst ica, nos I nsu l ino-Dependentes , não mostrou di
ferença em relação à du ração ')u à h ipe rtensão. 

Nos I n su l iftO-Oependentes, observou-se que h ipertensos com 
5 --{ 10  anos apresentavam maior porcentagem e reti nopatia se 
comparados aos de 0 -----4 5 anos e aos não h ipertensos.  

Nos I n su l i no-Necessitados, os não h ipe rtensos com O --{ 5 
anos t inham menor proporção que os com 5 -----4 10 e os h ipetensos .  
Quando com 5 --{ 10  anos,  os I n su l i no-Necessitados apresentavam 
maior p roporçã.o que os  I n su l i no-Dependentes e I nsu l i no- I ndepen 
dentes, com ou sem h ipertensão. 

SíNDROME QUIASMÃTlCA: DIAG NÓSTICO DI FER ENCIAL. RELATO 
DE 26 CASOS 

EDNA SBRISSA & ANTO N I O  CÉSAR MAN I E RO 
Disc ipl ina de Oftalmologia da Escola Pau l i sta de Medicina, SP ,  B ras i l .  

A síndrome Q u iasnática é decorrente de uma lesão a n ível do 
qu iasma óptico e vá rios fatores etiológicos podem levar a esse quadro. 
O mais importante são os tu mores h ipofisários. Meningiomas, cran io
far ingiomas, gl iomas, aneur ismas e trauma também podem p roduz i r  
essa síndrome. Perda v i sua l  bitemporal , f reqüentemente ass imétrica, 
é a característica pr incipal da lesão qu iasmática. 

De janeiro de 1986 a dezembro de 1 988 examinamos 35 casos 
de síndrome qu i asmática no seto r de Neu rofta lmologia da Escola 
Pau l ista de Medic ina .  Vinte e seis pacientes foram estudados. Vinte 
e do is  t inham adenomas h ipofisár ios, 13 sem p rodução hormonal ,  
6 p rodutores de prolacti na e 3 produtores de hormónio de cresci· 
menta. 

As pri ncipais queixas foram baixa de acu idade visual (17 casos), 
alterações esqueléticas (3 ) ,  cefaléia (2) ,  perda de campo visual  (2) , 
amenorréia ( 1 ) ,  fraqueza e sonolência (1 ) .  Seis pacientes eram amau
rót icos un i l aterai s .  Qu i nze t inham acuidade visual  menor do que 
20/200 em u m  ou em ambos os olhos.  

Os dados nos mostraram a importância do diagnóstico precoce 
em tais casos, para evitar prognóstico visual  pobre. 

ISOLAMENTO DE TOXOPlASMA GONOII DE CAR N ES E DERIVADOS 
E OLHOS H UMANOS, PROVENIENTES DE REG IÃO EN DÊMICA DE 
TOXOPLASMOSE OCULAR - ERECHIM - RS 

MARIA CR ISTINA MARTINS ' ;  CLAUDIO S I LVE I RA' ;  L IG IA  FERRE I RA 
JAMRA' ; PAULO MORAES BARROS' ; RUBENS BELFORT JR . ' ; 
MOACYR PEZATI R IGUE I RO' ; RENATO AUGUSTO NEVES' 
1 E scola Pau l i sta de Medic ina - Discipl ina de Ofta lmologia, SP, 

Bras i l .  
2 I n stituto de Medic ina T ropical de São Pau lo - laboratório de 

Toxoplasmose, SP, Brasi l .  
3 Cl ín ica Si lveira, E rech im ,  RS,  B ras i l .  

A a l ta  incidência de toxoplasmose· ocu lar ,  possivelmente adqui
rida, observada em Erechim no Estado do Rio G rande do Su l  levou 
os au.tores a real izarem este estudo. 

A população desta região, composta pr incipalmente por descen· 
dentes de ital ianos,  tem por hábito a i ngestão de carnes cruas, na 
forma de l ingüíças preparadas com carne de porco, pois parece ser 
este o principal meio de transmissão da toxoolasmose nesta ree:ião. 

Tentamos portanto isolar Toxoplasma �ondii de carne bovina ,  
carne su ína e as l ingüíças consumidas por esta popu lação, através 
de inocu lação intraperitoneal em camundongos. 

Em 23 amostras de carne de porco fresca encontramos 1 amostra 
positiva (4,35% ) ;  em 40 amostras de l i ngüíças 1 amostra foi posit iva 
(2 ,5%) e de 18 amostras de carne de vaca nenhuma foi positiva . 

As cêpas de Toxoplasma gondii i soladas foram chamadas : " 5 1 ' "  
( iso lada de carne su ína)  e "S .. " ( i SOlada de l ingüíça tresca) . 

Foram inocu lados , também , camundongos com material intra-o
cular  ( retina e coróide) de olhos enuc leados proven ie ntes de Erech im ,  
com suspeita clínica de toxoplasmose ocular .  

De 4 olhos,  u m  foi posit ivo e a cepa i solada chamada de "OH-3".  

MODIFICAÇÕES DO CRISTALINO E MANI FESTAÇÕES CLíN ICAS NA 
DESCOMPENSAÇÃO DIABÉTICA 

ROSÃNGELA GU llL lN  HAZOFF' & SÔNIA DE Q UATEL I  DÓi'  
1 Hosp ital das Cl ín icas da Faculdade de Medic ina da  Un ivers idade 

de São Pau lo ,  Ofta lmologia. 
2 Hospital das Cl ín icas da Faculdade de Medicina da Un ivers idade 

de São Pau lo ,  E ndocrinologia ,  SP, Brasi l .  

F lutuações da visão constituem uma queixa comu m  em d iabé· 
ticos, as quais são m u itas vezes ,  in terpretadas pelo endocrinologista 

ARQ . B RAS . O FTAL 
52(4) , 1 989 



�omo presença de retinopaua e constituem a principal causa de enca� 
minhamentos ao ofta lmologista. 

Estas f lutuações parecem depender basicamente das modifi ca
ções do cristal ino,  em presença de excesso de g l icose, indo desde 
uma variação do poder d ióptrico até a perda da transparência,  em 
ind iv(duos descompensados do ponto de vista metabólico. 

Um grupo de 850 pacientes diabéticos é anal isado sob estes as
pectos;  a freqüência de ret inopatia diabética foi de 25%,  enquanto 
as modificações da refraç.io somaram 62,8% das alte rações encon
tradas. As causas e mecanismos destas variações são discutidas breve
mente . 

Os autores concluem e a lertam para a necessidade de maior 
divu lgação das alterações do c ristal ino em diabéticos descompen
sados aos cl ínicos gerais,  pois trata-se de problema freq üente, desa
gradável ao paciente, cu rável e pouco valorizado.  

AMBLlOPIA: PROBLEMÃTICA E PREVENÇÃO 
KE ILA MIRIAN M.  DE CARVAL H O ;  MARIA STELLA TAVARES DE 
CAMARGO; FLÃVIO A.  MARC H I ;  N I LZA M I NG U I N I ;  N EWTON 
KARA JOSÉ 
Depto. Oftalmologia - FCM/UNICAMP. São Pau lo,  Brasi l .  

Os autores avaliaram 524 casos de Ambliopia atendidos no Ambu
latório de Estrabismo do HC-UN ICAMP. 

Observaram que dos 524 amblíopes, 339 (64,7%) chegaram ao 
serviço após os 7 anos de idade. A indicação de tratamento ocorreu 
em 297 pacientes, o que representa 56,7% do tota l .  E m  relação aos 
tipos de ambl iopia houve maior incidência do tipo estrábico (68,79%) 
pela maior evidenciação do problema pelo leigo. Dos pacientes que 
tiveram indicação de tratamento 40,07% (1 1 )  aderiram e final izaram 
o mesmo. 

Sugerem, portanto, medidas que contri buam para a m in imização 
de sua problemática em nosso meio. 

SíN DROME H ISTO LlKE 
ROSÂNG E LA G U I LL l N  HAZO FF & SUEL  ABUjAMRA 
Discip l inade Oftal mologia da Facu ldade de Medicina da Un iversidade 
de Sao Pau lo .  São Pau lo, Brasi l .  

Sfndrome h isto- l i ke é u m  quad ro pouco freqü ente no Bras i l ;  
oito casos pessoais são demonstrados, levantados entre 25.000 doen· 
ças de retina.  

Os casos são apresentados su mariamente ; o d iagnóstico , etiolo
gia, evolução natu ral e com tratamento são d iscutidos. 

Os autores concluem que este é u m  quad ro pouco freqüente, 
pouco conhecido no B ras i l ,  cuja etiologia permanece indefinida;  
apresentam evolução crônica até a cicatrização, e os resultados visuais 
- com ou sem tratamento são controversos.  

Cicatrizes prévias desta síndrome predispõem ao desenvolvimen
to de NVSR e são fatores de mau prognóstico. 

CERATlTE PO R A CA NTHAMOEBA ASSOCIADA A I N FECÇÃO PO� 
H ERPES SIMPLES OCULAR 
MARCELO CUNHA; WAL TON NOSÉ;  M IG U E L  BURN IER  jR. 
Disciplina de Ofta l mologia da Escola Pau l ista de Medicina; 
Departamento de Patologia da Escola de Med icina. São Pau lo,  B ras i l .  

Os autores apresentam um caso de ceratite por Acanthamoeba 
associado à úlcera de córnea por herpes s imples em paciente -
usuária de lente de contacto s i l iconada. O tratamento clínico com 
isotianato de propamidina 0,1 %  coI . ,  i sotianato de dibromopropami
dina 0,1 % pom o e ketoconazole o ral ,  most rou .. se incapaz de deoelar 
o processo. Foi realizado transplante de córnea, que permanece trans
parente e sem reativacão após 8 meses de pós-operatório.  A compro
vação diagnóstica de Acanthamoeba-sp. e herpes simples foi feita 
através de exame h istopatológico do botão co rneano .  

GLAUCOMA E ANIRIDIA: RELATO DE QUATRO OLHOS TRATADOS 
CIRURGICAMENTE COM O IMPLANTE DE SCHOCKET MODIFICADO 
RALPH COHEN' ; GERALDO VICENTE DE ALM E I DA' ; CARLOS AKIRA 
OMI' ;  CARMO MANDIA j R . ' ;  S(RGIO KWITKO' 
1 Discipl ina de Oftalmologia da Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Pau lo. São Pau lo ,  Bras i l .  
2 Discipl ina de Ofta lmologia d a  Escola Paul ista de Medicina. São 

Paulo,  Bras i l .  
Quatro o lhos  de 2 indivíduos portadores de glaucoma associado 

à ani ridia foram su bmetidos a tratamento c i rú rgico com o i mplante 
de Schocket modificado. 

Um dos pacientes tinha 1 mês de idade e o outro, 6 anos. 
No primeiro, a pressão intraocular  pré-operatória era 30 e 34 

mmHg no olho di reito e esquerdo, respectivamente. Depois  do pro-
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cedi menta c i rú rgico, a pressão intraocular se manteve por volta de 
16  mmHg,  em ambos os  olhos, sem med icação , com segu imento 
e 1 3  e 12 meses, respectivamente. 

No segundo paciente, a pressão intraocular pre':operató ria era 
42 mmHg,  em ambos os olhos,  com a medicação. A pressão intrao
cular pós-operatória permaneceu,  após o segu imento de 10 meses 
(olho d i reito) e 7 meses (olho esquerdo) ,  em níveis de 20 mmHg, 
com medicação . 

O implante de Sch ocket modificado pode ser uma opção válida 
para o tratamento de glaucomas .refratários � 

ESTUDO DE 301 PACIENTES COM CORIORRETINITE MACULAR 
BILATERAL PORTADORES DE VISÃO SUB- NORMAL E A PRESCRiÇÃO 
DE TELELUPA 
DENISE CARPENTIERI ZOLLNER; ROSEL Y PELLEGRINO MAGDALENO; 
KOZO NAKANO ; ERN ESTO CONSONI F ILHO; MÁRCIA CARRO MAIA; 
SANDRA ARTIGIAN I  DE  CAMARGO OSÓRIO 

Discipl ina de Ofta lmologia da Escola Pau l ista de Medicina.  São Pau lo, 
Bras i l .  

Os autores estudaram as indicações e -prescrições de telelupas 
em 301 casos de Coriorretinite Macular Bi latera l .  Obteve-se uma por
centagem de Z8,2% de prescrições e tele l upas. 

A telelupa de 2.5x foi a mais prescrita (88,1 % ) ,  em relação ao 
total das tele lupas. 

VISÃO SUB-NORMAL EM CRIANÇAS: ESTUDO DE 50 CASOS 
ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE ESTIMULAÇÃO VISUAL PRECOCE 
DA ESCOLA PAULI STA DE MEDICINA 
MARC IA BEATR IZ TARTAREllA; KOZO NAKANO; CEl INA TAMAKI 
MONTEI RO DE CASTRO; ANA PAULA MÉDlel  MARTI N S ;  DEBORAH 
SERENO 
Discipl ina de Oftal mologia da Escola Pau l i sta de Medicina.  São Pau lo,  
Bras i l .  

Foram estudados 50 casos de visão su b-normal em crianças aten
didas no ambu latório de Esti m u lação Visual Precoce da Escola Pau l i sta 
de Medicina, onde foram constatados 42% de casos com etiologia 
infecciosa e 36% de cªsos com etiologia hereditária. A principal causa 
foi a Toxoplasmose Ocular. Ressaltamos a importância de medidas 
de prevenção para casos de cegueira parcial evitável e a necessidade 
de treinamento da visão residual  através de estim!,l lação precoce. 

RETINOBLASTOMA: RECORRÊNCIA EM FAMíLIAS BRASILEI RAS 
CLÜIA MARIA ERQWN N E-& jOSf CARLOS GOUVÉA PACHECO 
Serviço de Ofta lmo!ogia do Hospital Antonio Candido Camargo da 
,Fu ndação Antonio Prudente. São Pau lo,  B ras i l .  

A recorrência fami l ial do_ retinõblastoma n u ma amostra b rasi le ira 
de 1 61 pacientes distribu ídos por 1 49 fam íl ias toi de 6,04% . Os autores 
apresentam os heredogramas destas famílias e discutem os possíveis 
genótipos dos indivíd uos envolvidos na -transmissão genética, com 
base nas hi póteses atuais sobre a etiologia deste câncer. 

RETINOSE PIGMENTÁRIA: ORIENTAÇÃO EM 100 CASOS DA CLíNICA 
DE VISÃO SUB-NORMAt. DA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 
ANA PAULA MEDICrMARTl N S ;  KOZO N"'KAN O; ENY M I RIAM 
G ITElMA N ;  MARCOS GU ERRA MARTINS 
Uiscipl ina de Oftalmologia da Escola  Pau l ista de Medicina. São Paulo, 
Bras i l .  

Retinose Pigmentária é u ma condição degenerativa da reti na de 
natu reza progressiva associada com ceguei ra noturna e u m  defeito 
característico de campo visual .  E ste trabal ho res u me nossos achados 
e orientações em 100 casos de ret inose pigmentária da Clín ica de 
Visão Sub-normal da E scola Paul ista de Mediciha. 

LESÕES OCULARES DO TRABALHO 
HAM I LTON MOREIRA' ; RUBENS BElFORT jR . ' ;  AROlDO 
GRESCHECHEN jR.' ; MARCELO COSTA DE M I RAN DA' 
1 Serviço oe Oftal mologia da Faculdade Evangélica de Medicina do 

Paraná. PR, Brasi l .  
2 Discipl i rra d e  Uftalmologia d a  Escola Pau l i sta d e  Medicina.  São 

Pau l o .  Brasi l .  
Realizou-se u m  estudo prospectivo de 45  casos de acidentes ocu

lares do t rabalho, atendidos em um período de 45 d ias no Ambu latório 
de Oftalmologia da  Facu ldade Evangélica de Medicina do Paraná. 
Foi aval iado o perfi l  sócio-económico e cultural do acidentado, os 
dados deste acidente e f inalmente os dados da lesão. 

Os  resu ltados nos levam a conclu i r  que 90% das lesões oculares 
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de aciden tes do t raba lho poder iam ser  evitadas pelo s i m p l e s  uso 
correto de ócu los de proteção. A acu idade v isua l  f ina l  após o trata
mento dos  pacientes estudados,  nào apresentou d i m i n u ição s ign i f i 
cativa em sua ma ior ia .  

A OCL USÃO, A IDADE E A AMBlIOPIA ESTRÁBICA 

E R N E S T O  C O N S O N I  F I L H O ;  ARNAlDO FU RMAN BORDO N ;  JOSÉ  
B E LM I RO DE CASTRO MORE IRA 
Disc ip l ina  de O fta lmo logia da  Escola Pa u l ista de Medic ina .  São Pau lo,  
B ra s i l  

Os  autores estudaram os res u ltados do  t ratamento oc lus ivo d a  
a m b l i o p i a ,  nas faixas etár ias de 4 a 8 a n o s  e de 9 a 1 3  anos ,  o n d e  
a f a i x a  de 4 a 8 a n o s  obteve me lhor  resposta á terapêutica u t i l izada. 

TRIAGEM DE CRIANÇAS PARA EXAME OFTALMOLÓGICO: VALOR DA 
ACUIDADE VISUAL E DA VISÃO ESTEREOSCÓPICA 

LU IZ ANTO N I O  PEDUT I -CUNHA 
Serviço de Mot i l idade E xtrín seca da C l ín ica Ofta lmológica da 
Fac u ldade de  Medicina da U n iversidade de São Pau lo .  São Pau l o ,  
Brasi l .  

Propõe m-se quatro métodos su bjetivos q u e  possam ser  ap l icados 
por  leigos para selecionar cr ia nças para exame ofta lmo lógico com
pleto.  Do is  medem a acu idade v isua l  (AV) e os ou tros dois a visão 
estereoscópica (VE ) :  o " E "  de Sne l len ,  o S h eridan-Gard i n e r  (SC)  o 
T i tmus  e o lang .  Foram exa m i nadas 120 cr ianças de quatro a se is  
anos e onze meses .  O exame contro le fo i o exa m e  ofta lmológico 
des sas c r ianças .  Com margem infer ior  a 1 %  os testes detectaram 
quem precisa de exame completo. Não se d eve presci n d i r  de n e n h u m  
d e l e s .  O se apresentou b o n s  res u l tados na amostra em qu estão a s s i m  
c o m o  o t e s t e  de l a n g .  O Titm u s  respondeu por b o a  parte dos falsos 
posit ivos e pode ter fu turamente subst i tu íd o .  Os métodos não são 
diagnóst icos de eventua l  afecção ocu lar  mas triam bem quem precisa 
de exame completo,  i nc l u sive pacientes que  ao exame controle de
monstraram ter  m i crorropia ou an i sometropia .  É i m portante associar  
a medida  da AV à da  VE,  para se lecionar também pacientes com 
alteração de vi são b inocu lar .  

CATARATA CONGÊNITA: DIF ICULDADE DE TRATAMENTO 

S I L V I A  P .  S .  K ITADA I ;  CLÁUDIO LOTEM B E RG ;  S É RG I O  KWITKO ; 
MÁRCIA TARTARELLA;  JOSÉ  R I CARDO c. L IMA R E H D E R  
D i s c i p l i n a  de O fta lmo logia da E scola Pau l i sta de  Med ic ina .  S ã o  Pau lo,  
Bra s i l .  

Foram estudados 50 cr ianças portado ras de catarata congên ita 
uni e b i l ateral  d o  ambu latór io da E scola Pau l i sta de Med ic ina .  

Dá - se  ênfase a et iologia ma is  f req üente que  é a ru béola congê n i ta 
e as d i f icu ldades de tratamento que  encont ramos em nosso me io .  

DOENÇA DE STARGARDT: DESCRiÇÃO DE 5B CASOS ATE N D I DOS 
NO SETOR DE VISAO SUB NORMAL DA ESCOLA PA ULISTA D E  
MEDIC I N A  

C E l I N A  TAMAKI  MONTE IRO D E  CASTR O ;  DA N I L O  D I MAS 
MONTE I R O  DE CASTRO;  KOZO NAKA N O ;  E R N ESTO CON S O N I  
F I L H O ;  SOLANGE MAKIA G H I DETTI 
Escola Pa u l i s ta de Medic ina ,  SP ,  Bras i l .  

Es tudo de  58 casos d a  Doença d e  Stargardt com visão subnorma l ,  
ava l i ando :  a idade  de aparec imento dos s intomas,  a i nc idência de 
acordo com a faixa etár ia ,  acuidade v isua l  com e sem a u xí l io óptico 
espec ia l ,  t ipos de auxíl io para longe e perto prescritos e seu s t re ina
mentos .  

Observamos que os  s in tomas se i n ic iaram até a segunda década .  
A baixa da acu idade v i sua l  d o s  pacientes não era m u ito severa,  respon
dendo bem ao uso do auxí l io  ópt ico.  

Houveram ind icações de prescr ição para longe (36,8%\  e para 
perto (63 , 2% ) .  

RETI NOPATlA FALClFORME E M  CRIA NÇAS 

GONÇALVES,  I . C.  M . ;  BRAGA, J. A .  P . ;  N I O N E ,  A .  S . ;  S I M O C E l I ,  
R .  A . ;  YAMAMOTO, M .  
Disc ip l i n a s  de Ofta lmo logia e H ematologia da E scola Pau l i sta d e  
Med ic ina ,  SP ,  Bras i l .  

E x a m e s  ofta lmo lógicos foram rea l izados e m  5 0  cr ianças (faixa 
etá r i a :  9 meses-14 anos)  portadoras de hemoglobin opatia s .  Tortuo
sidade vascu lar  aumentada foi verif icada e m  24% das crianças. lesões 
do t ipo black s u n b u rst foram vistas em 12% dos casos .  Hemo rragias 
em placa de sa lmão ( sa lmon-patch) ocorreram em 4%, ob l i te ração 
arterio l a r  e reti nopat ia pro l i ferativa mostraram-se presentes e m  ape-
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nas 1 caso, s u bseqüentemente su bmetido a fotocoagu lação preven
t iva.  A p revalênc ia  das lesões reti n ianas  mostrou-se maior com o 
aumento da faixa etár ia .  E ste t raba lho enfatiza a i mportãncia do exame 
ofta l mológico de pacientes com anemia falc iforme e suas  va r iantes 
a par t i r  da idade de 10 anos  para poss ib i l i ta r  a detecção p recoce 
e o t ratamento imediato da forma prol i ferativa que pode leva r à ce
gue i ra .  

ESTUDO DA H I STOPATOLOG I A  E DA CLíNICA OCULAR EM 
HANSENIANOS EM HOSPITA L  DE DERMATOLOGIA SAN ITÁRIA: A 
PREVENÇÃO EM NOSSAS MÃOS 

FERNANDO O R É F I C E '  & LET IC IA M E N I N  B O RADO' 
C l ín i ca Oftal mológica da UFFMMG,  MG, B ras i l .  
D i sc i p l i n a  de Oftal mo logia da E sco la  Pau l ista de Medici n a ,  SP ,  
B ras i l .  

Este estudo f o i  baseado na  observação d e  363 pacientes porta
do res de d i ferentes tipos da  doença de Hansen . Ao exa m i narmos 
o pac iente não tín hamos conhecimento de seu t ipo de lepra,  de 
modo que  o exame do paciente pod ia ser  rea l izado sem que  houvesse 
a in f luênc ia  de u m  d iagnóst ico prévio. O protoco l o  cons i s t iu  dos 
segu i n tes i te n s :  acuidade v i sua l ,  função do m ú scu lo  facial , estudo 
das sobrancelhas,  c i l ios ,  apare lho  lacr imal ,  pup i l a ,  mot i l idade ocu lar ,  
sen s i b i l i dade corneana,  teste  de Sch i rmer  e estudo do segmento 
anter ior  do globo ocular  com lãm pada de fenda.  Fo i  real izado u m  
estudo h i stopatológico de vár ias partes de u m  o lho  enuc leado.. 

Nosso estudo com p reendeu 363 pacientes, portadores das se
g u i n tes formas : Vi rchowiana (275 ) ,  lubercu ló ide (57 ) ,  I ndeterm inada 
(29) e D imorfa (2 ) .  A idade variou de 1 8  a 82 anos.  Havia : 229 homens 
e 1 34 m u l h e re s ;  1 83 brancos ,  157  m u latos e 23 negros .  O bac i lo  
de Hansen foi encont rado no corpo vítreo e ret ina per i fér ica .  

TRACOMA E I N FECÇÓES G E N ITO-U RI NÃRIAS, POR CHlAMYDIA 
TNA CHOMA TIS, EM REGIÃO E N DÉMICA DE TRACOMA, NO ESTADO 
DO CEARÁ, BRASIL 

MAR I N H O  J ORGE SCARP I ' ; H O M E R O  O L I V E I RA DE  ARRU DA' ; R UTH 
CARDOSO ALVES PL UT' ; MYRIAN GOMES DO AMARAL' 
1 Disc ip l i na  de Oftalmologia da Escola Pau l i sta de Medic ina ,  SP, 

B ra s i l .  
2 D i s c i p l i n a  de U rologia da E scola Pau l i sta  de M e d i c i n a ,  S P ,  Bra s i l .  
3 Disc ip l ina  de Obstetrícia da Escola Pau l i sta d e  Med ic ina ,  SP ,  Bras i l .  

En t re a lunos  de u m a  escola de pr ime i ro g r a u ,  na cidade de I p ú ,  
Estado do  Ceará, B ras i l ,  encon t rou -se tracoma total e m  1 3 ,53% deles ,  
sendo 1 1 ,87% de t racoma fol icu lar  (ln,  0 ,23% de tracoma fol icu lar  
intenso (l I )  e 1 ,42% de t racoma cicatr ia l .  

At ravés da imu nof luorescência d i reta , u t i l i zando-se a co loração 
pelo ant icorpo monoclona l ,  ve r if icou-se,  e m  uma amostra de adu ltos 
responsáveis por  a lunos  que  t inham t racoma fo l i cu la r ,  que  1 00% dos 
homens aprese ntavam i nfecção u reteral por C hlamydia trachomatis. 
En t re as  m u l he res dessa amostra,  92,30% apresentava posit iv idade 
para i nfecção clamidiana cervical .  

A alta posit iv idade de in fecção clamidiana u ro-gen i ta l ,  nessa po
pu lação endêm ica, perm ite suspei tar  que o trato gen ito-ur inár io  pos
sa ser rese rvató r io do  agente do traco ma.  

ADAPTAÇÃO DAS L U N ETAS DE OBSERVAÇÃO LO-M1 2 (4X) AO 
TREINAMENTO DE ESCOLARES COM VISÃO SUBNORMAL 

S I LV IA VE ITZMAN 
Clínica Ofta lmológica da Santa Casa de M i ser icórdia de São Pau l o ,  
SP,  Brasi l .  

Os telescóp ios são recu rsos ópt icos empregados para me lhora r  
a vi são pa ra a d i stânc ia  de pacientes deficientes v i sua i s .  Os  rec u rsos 
de q u e  OIspomos para este f im são ou d e  fabr i cação estrangeira ,  
ou,  se naciona i s ,  seu cu sto os  re str ingem aos pacientes de alto poder  
aqu i s i t ivo.  

Os escolares portadores de visão subnormal  const i tuem u m  gru
po q u e  pode se benef ic iar  pelo uso destes auxí l ios .  Este traba lho  
su gere o emprego das lu netas d e  Observação lO-M12 (4X ) ,  de fabr i 
cação nacional  e baixo custo ,  como rec u r so a l ternativo no treina
mento destes pacientes.  

ESTUDO DA FLORA FÚN GICA DA CONJUNTI VA NORMAL, 
CANA-OE-AÇÚCAR E D E  A N EMÓFI LOS DA REG IÃO CANAVI E I RA DE 
SANTA R ITA - PA RAíBA (BRASIl)  

V I E I RA,  L .  A ' ; B E L FORT J R . ,  R .  B . ' ;  F I SCHMAN , O .  F . ' ;  SCAR P I ,  M . ' 
D i sc ip l i na  de ofta lmo logia ,  Escola Pa u l i sta de Medic ina ; 
Departamento de M icrobio logia ,  I m u nologia e Para sitologia,  Escola 
Pau l i sta de Medicina, SP ,  B ras i l .  

O estudo da m ic rob iota fú ngica da con juntiva sadia d e  1 04 traba-
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Ihadores no co rte da cana-de-açucar, no m u nicípio de Santa Rita, 
estado da Paraíba, apresentou como concl u sões q u e :  

1 )  A s  cu l tu ras foram positivas em 38,5% d o s  i nd ivíduos .  
2) O fungo fi lamentoso ma is comumente encontrado fo i  o Fusa· 

rium sp (19 ,65%) sendo a espécie F. solani a mais freqüente (40,0% ) .  
Dentre as levedu ras,  destacou-se a Candida sp  (59,0%)  e a espécie 
C. albican. (43,58% ) .  

3 )  Houve predominânc ia  dos fu ngos leved u riformes sobre os 
f i lamentosos .  

4) A média  do n ú mero de colànias por placas não fo i  a l ta ,  mos
trando uma microb iótica reduzida em cada t rabalhador .  

5 )  Fungos reconhecidamente patogên icos para o o lho fize ram 
parte da m icrobióta fungica.  nove gêneros d i ferentes foram identif i
cados,  mostrando uma microbióta variada. 

6) A freqüência fú ngica, quando comparada aos resu ltados de 
Scarp i ,  mostrou grande variação .  

7 )  A maior ia  dos fungos encontrados n a  conjunt iva foram isolados 
também na superfície epidé rmica da folha  de cana-de-açúcar e colmo, 
como também no ar ,  mostrando a participação da contaminação para 
a conju ntiva. 

8) Foi s ign i ficante o aumento progressivo da freq üência fungici:l 
em conjunt iva normal com o evo lu i r  da idade. 

O estudo da m icrobiótica fu ngica da carne-de-açúcar, epiderme, 
colmo e da fo lha demonstrou q u e :  

1 )  Os fungos i solados pertenciam a 1 3  gêneros . 
2) O fu ngo mais freqüentemente identi ficado foi o Fusarium spp, 

sendo o F. moniliforme na  epiderme do colmo da cana, e o solani 
na epiderme da  folha de cana os mais freqüentes .  

3)  Há maior variação no gênero entre os fungos presentes na 
folha .  

4 )  A Candida albicans foi a leved u ra mais  encontrada .  
5 )  Os fu ngos mais  freqüentemente encontrados por Scarp i ,  foram 

ve rificados em baixa freqüência nesse estudo e vice-versa. 
A análise da m ic rob ióta fúng ica anemófila do canavial revelou 

que :  
1 )  Ident if icaram-se 1 8  variedades de gêneros ; 
2) O fungo mais comumente isolado foi o Fusarium, e a espécie 

foi F. oxysporum ;  
3 )  A f reqüência média de crescimento d e  fungo p o r  p laca foi 

alta ; em 20 placas expostas ao meio ambiente,  18  most raram cresci
mento fú ngico ; 

4) A Candida albicans foi a leved u ra ident ificada com maior fre
qüência .  

5 )  Houve g rande variedade fúngica nesse estudo,  em comparação 
com o trabalho de Scarp i .  

TRATAMENTO CIRÚRG ICO DE CATARATA S E N I L :  Ó B ICES PARA O 
PACIE NTE 

NEWTON KARA-JOSE ' ;  N E L L  Y DE  S I Q U E I RA MARTINS ' ; CARLOS 
EDUARDO LE ITE ARI ETA' ; KANG H S I AO ' ;  EDMEA R ITA TEMPO R I N I' 
1 Disc ip l i na  de Ofta lmologia da Faculdade de Ciências Médicas da 

Un ivers idade Estad ual de Campinas .  
2 Departamento de Prática de Saúde Púb l ica da Faculdade de Saúde 

Públ ica da U n iversidade de São Pau l o .  

Os  autores estudam a problemática enfrentada pelo paciente 
que chega ao HC-FCM-UN I CAMP com catarata sen i l  até a real ização 
da c i ru rgia ( número de vezes que necessita se deslocar até o hospita l ,  
para rea l ização dos exames e rea l ização da  c i ru rgia, a l ém da  necessi
dade de acompanhamento ) .  Relatam as medidas estabelecidas para 
agi l izar o p rocesso, como exame oftalmológic:o no mesmo dia na mar
cação da consu lta ,  exames complementares real izados no local de 
maior fac i l idade para o paciente e, para maior ef ic iência hospitalar ,  
a rea l ização de c i ru rgias ambu lator ia is sob anestesia local .  Est imam 
a d im inu i ção pela metade do nú mero de vezes que o paciente neces
s i ta se deslocar até o hospita l ,  reduz indo-se o n úmero de desistências 
ao t ratamento c i rú rgico e permit indo u m  atend imento de maior nú 
mero  de pacientes. 

EXTEN SÃO D E  SERViÇOS À COMU N I DADE:  ASSISTÊNCIA 
OFTA LMOLÓG ICA DA U NICAMP À REG IÃO DE SÃO JOÃO DA BOA 
VISTA 

N EWTON KARA JOSÉ ;  CARLOS EDUARDO l. ARI ETA ; ALZ IRA Ma.  
N ICOl l N I  DELGADO; CELSO PALE RMO HADDAD;  HElENA FLÁVIA 
DE R .  MELLO 

Depar tamento de O f ta l m o l og ia /Otorr i  no l a r i ngo log i a /FCM / U N  1 -
CAMP ,  Campinas ,  SP ,  Bras i l  

Comenta-se as dif icu ldades ao pleno desempenho dos hospitais 
escola, quanto ao atend imento e formação de espec ial istas .  Descre
ve-se um modelo de i n stalação de serviço de ofta lmologia fora da 
área da u n iversidade e se rvi ndo a região de 16 m u n icíp ios .  Disserta-se 
as etapas de in stalação, formação de pessoal local e regional para 
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triagem de casos necessitados ,  i n sta lação de óptica para supri r as 
necessidades dos pacientes atendidos e evolução da capacidade de 
atendi mento envolvendo residentes de 3': e 4': anos.  

G LAUCOMA DO DESENVOLVIMENTO: ASPECTOS 
EPIDEMIOLÓG ICOS E RESU LTADOS VISUAIS 

EMíL I O  DE HARO MUNOZ; JOSE  R ICARDO c . l .  REHDER; SOLANGE 
R IOS SALOMÃO; RAQU E L  SHE I LA  E l I EZER ;  RAQ UEL  ALE IXO 
Disc ip l ina de Ofta lmologia da Escola Pau l i sta de Medicina, SP ,  B ras i l .  

Foram estudados 7 1  pacientes com g laucoma do desenvolvimen
to, divididos em 2 g ru pos ( I  e I I ) .  

42% dos pacientes foram tratados com oclusão, enquanto que 
58% não eram ambl íopes. 

Com parou-se a acu idade visua l  dos dois  grupos ,  podendo-se 
deduz i r  que os pacientes com glaucoma congênito (grupo I )  apresen
tam u m  pior p rognóstico visual que os pacientes com glaucoma infan
t i l  (g rupo I I ) .  

CONJU NTIVITE PRIMAVERIL ;  CARACTERíSTICAS D A  DOENÇA E 
CONDiÇÕES DE TRATAM ENTO 

DEN ISE  DE VUONO;  ROSANE PEDROLLO S I LVESTRE ;  PR ISC I LA HAE 
HYUN R I M ;  NEWTON KARA JOSE 
Se rviço de Ofta lmologia da FCM-UN ICAM P. Campinas, Bras i l .  

E studou-se 50 pacientes consecutivos com con jun tivite pri ma
ve r i l ,  encontrando-se vários aspectos da doença coincidentes com 
a l i te ratu ra m u ndia l ,  tendo maior predomi nância no sexo mascu l i no 
(38% x 24% ) ,  maior ia dos casos in ic iando-se até os 1 1  anos de idade, 
associação com ceratocone além de presença de prur ido e ceratite 
como achados mais comuns .  Destaca-se que 34% dos casos i n icia
ram-se antes dos 4 anos de idade, e que a forma mista foi a predomi
nante (70%> '  Cons idera-se que a precocidade da doença e predomi
nância da forma mais  grave que é a m ista, podem ser caracte rizadas 
especia is  na área de clima tropical estudada. Ressaltam grande n ú me· 
ro de pacientes sem acompanhar;nento médico. a lém de tratamento 
Cf<?n ico com corticó ides ;  propõem uma maior educação dos pacien
tes e tãm i l i a res para obter-s.e maior aderência ao t ratamento e melho
res resu ltados terapêuticos. 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A FUN DOSCOPIA OCULAR E O 
EXAME A NÁTOMO-PATOLÓGICO DA PLACE NTA DAS PACI ENTES 
COM TOXEMIA G RAVíDICA 

FREDY MART INEL L I  RODRIG U E S  
Ofta lmologia da Santa Casa de Misericórdia de S ã o  Pau lo .  Bras i l .  

Foram estudadas 27 pacientes com Toxem ia Cravidica onde rea l i 
zou-se a fundoscopia d i reta e o exame anátomo-patológico placen
tár io .  Do confronto dos resu ltados destes dois  exames foi possível 
o estabe lec imento de correlação di reta, pois às lesões retín i cas de 
maior gravidade corresponderam a lte rações mais amplas na organ i 
zação da estrutu ra placentár ia .  

Evidencia-se , portanto, a i mportância da fu ndoscopia d i reta como 
arma propedêutica para o diagnóstico da toxemia aguda e prognóstico 
mat�rno-feta l .  

EN DOFTALMITE M ICÓTlCA E N DÓGENA:  ASPECTOS CLíN ICOS E 
H ISTOPATOLÓG ICOS DE 3 CASOS 

RENATO AUGUSTO NEVES ' ;  MOACYR PEZATI R I G U E I RO' ; JUL IANA 
MARIA FE RRAZ ' ;  ALESSAN DRA HADDAD' ; MARIA GABR I E L LA 
G I USA' ; ARNALDO BORDON J U N I OR ' ; RUBENS  B E L FORT J U N IOR' ; 
M I G U E l  BURN I ER  J U N IOR' 
1 Disc ip l ina de Ofta lmologia da Escola Paul i sta de Medic ina ; 
2 Departamento e Anatom ia  Pato lógica da Escola Pau l i sta de 

Medic ina ;  
3 Esco la  Pau l i sta de Med ic ina .  

Aspectos c l ín icos e h i stopatológ icos de 3 casos de endofta lmite 
micótica endógena são descritos .  O p rime i ro paciente foi su bmetido 
a uma hem icolectomia ,  e fez uso de n utr ição pa renteral prolongada. 
Nos 2 outros casos os pacientes eram d i abéticos sendo que o pr imeiro 
havia s ido su bmetido a hemodia l íse e o segu ndo não sabia ser d iabé
tico. O diagnóstico c l ín ico não foi feito em nenhum dos casos, talvez 
pela aparência nâo usua l  dos casos : desculamento de ret ina ,  con jun 
tivite com s i néquia e catarata , e corio rreti n i te exsudativa. São  discu
t idos os fatores pred isponentes bem como aspectos d iagnósticos 
e de conduta. O valor da oftal moscopia no diagnóstico e im portância 
do exame de pacientes graves é enfatizado .  

ACHADOS O FTALMOLÓGICOS NA SíNDROME D E  ALPORT: A 
IMPORTÀ NClA DO OFTALMOLOG I STA NO DIAGNÓSTICO 

WALLACE CHAMON ALVES DE S I Q U E I RA & JOSE DE  MELO 
ROSATELl I  N ETO 
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Foram descritos os achados oftalmológicos em 18 pacientes com 
síndrome de Alport. 8 pacientes apresentavam lenticone anterior bi la
teral  (2 desses com cata rata su bcapsular ante rior associada ) .  Todos 
os pacientes com lenticone anterior que foram examinados pelos 
autores para pesquisa de alterações fundoscópicas (6 pacientes) apre
sentavam macu lopatias característ icas .  Foi observado também u m  
olho com rotu ra de cápsu la anterior do cr ista l ino associada a o  lentico
ne.  Os autores d iscutem o valor d iagnóstico das alterações ocu lares 
com base na  l i teratu ra e chamam atenção para o fato de em 3 das 
7 famílias examinadas o d iagnóstico da síndrome ter s ido feito pelo 
oftal mologi sta em interconsu ltas para aval i ação de retinopatia h iper
tens iva ou devido à queixa de d im inu ição da acuidade visual do pa
ciente . 

MICR0810TA A NAERÓ81A DO SACO CON J U N TI VAl 

MAURO S i lVE IRA DE Q U E I ROZ CAMPOS' ; ÉlClO H I DEO SATO' ;  
WAL TON NOSÉ' ; EDUARDO NASC IMENTO MÓS' ; MAN OEL 
ANTON I O  AZEVEDO SANTOS' 
1 Discipl ina  de Oftalmologia da E . P . M . ,  São Pau lo ,  Bras i l ;  
2 Departamento de Microbiologia do I . C . B . ,  USP ,  São Pau lo,  Bras i l .  

Amostras obtidas a part i rde  8 0  sacos conjuntiva is  de  4 0  i nd ivíd uos 
normais foram submetidas a exames microbi lógicos para se deter
m inar  a presença ou ausênc ia de flora bacte riana anaerób ia .  Das 
80 culturas real izadas,  71 (88 ,75 % )  continham pelo menos uma bacté
ria anaeróbia.  Bactérias anaeróbias estritas foram obtidas em 35% 
(28/SO) das  cu ltu ras .  Destas, o agente mais freqüente fo i  o Propioni
bacterium granulosum presente em 64,28% .  A segu i r ,  Bifidobacterium 
adolescentis em 1 7 ,85%,  Bacteroides sp em 1 0,71 % ,  Veillonella sp em 
10,71 % e Sarcina sp em 3 ,57% . Nossos achados suge rem que o saco 
con juntival normal constitui-se em u m  microambiente anaeróbio .  

RA8DOMIOSSA RCOMA OCULAR: ESTUDO CLíNICO DE 12  CASOS 

VITAL PAUl INO COSTA; SUZANA MATAYOSH I ;  MARCOS CHAVES 
BARBOSA 
Da Cl ín ica O ftalmológica do Hospital das C l ín icas da FMUSP, São 
Pau lo,  Brasi l 

Foram ava l iados 1 2  pacientes com rabdomiossarcoma ocular em 
relação aos segui ntes dados :  sexo,  idade,  raça, tempo de h i stória, 
local ização do tumor,  exame ocular e estudo anátomo-patológico. 
Os resu ltados mostraram-se concordantes com a l i teratura .  

Oito casos tiveram u m  segui mento adequado tendo s i d o  anal i sa
dos em relação ao tratamento, evolução e compl icações. Os dois  
pacientes que foram a óbito t inham s ido su bmetidos a rad ioterapia 
isoladamente. A paciente que recebeu rad ioterapia e qu im ioterapia 
associado a exente ração respondeu bem à terapêutica e pode ser 
cons iderada curada. Os demais pacientes  foram tratados com q u i m io
terapia e rad ioterap ia ,  não tendo apresentado recorrências até o mo
mento, sendo que os autores concluem ser este o melhor esquema 
terapêutico. 

PERFU RAÇÕES OCULARES: ESTUDO PROSPECTIVO D E  82 CASOS 

ARNALDO F URMAN BORDO N ;  N I LVA S I MEREN B .  DE MORAE S ;  
HAMLETO EM l l IO  MOl lNARI ; R O G É R I O  JOSÉ  N EVES ;  MARI N E S  
Y U R I E  H I RATA ; LUCI ENE  BARBOSA DE SOUSA �:!� lr. l i na  de Ofta lmologia da Escola Pau l ista de Medic ina,  São  Pau lo ,  

Os auto res real izaram estudo prospectivo de 82 casos  de perfu ra
ções oculares, com a f ina l idade de aval iar os fatores que eventual
mente inf luenciar iam na acu idade visual ao f i nal do tratamento. Os 
fato res estudados foram : idade, t ipo de perfu ração , gravidade da 
perfu ração e a diferença de tempo entre o acidente e o atendi mento 
oftalmológico. Destes puderam ser constatados inf lu indo na acuidade 
visual : a idade, o tipo de perfu ração e a gravidade .  

U S O  TERAPÊUTICO DO ACETO N IDO DE TRIANCI NOlONA EM 
MODELO EXPERIMENTA L  DE PROLIFERAÇÃO CELULAR NO H UMOR 
VíTREO DE COELHOS 

MARIA CRIST INA N I SH IWAKI  
Serviço de Oftalmologia da Santa Casa de M i ser icórdia de São Pau lo ,  
SP ,  B ras i l .  

Produz imos experimenta lmente, em coelhos,  formação de tecido 
f ibroso e mem branoso intra-ocu la r  através de in jeção i ntra-vítrea de 
cu l tura de f ibrobl astos homólogos,  com a f inal idade de ava l ia r  o 
efeito i n i bitório do acetonido de trianci nolona na prol iferação cel u lar  
que causa a formação deste tecido. 
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E ncontramos opacidade celu l ar no humor  vítreo (estád io  1 da 
classif icação de Fastenberg e cols . 2 )  em 1 00% dos a lunos do grupo 
controle e em 54,5% dos olhos do grupo tratado.  Após anál ise estatís
tica , conc lu ímos que o acetonido de tr iancinolona tem efeito i n i b i 
tór io sobre a prol i feração celu lar  neste estád io .  

ALTERAÇÕES OCULARES NA SíN DROME DA IMU NODEFICIÊNCIA 
ADQUIRIDA (AIOS) 

LUIZ ADOLFO EL IA  
Serviço de Oftalmologia da Santa Casa  de M i se ricórd ia de São  Pau lo, 
SP, Brasi l .  

Examinamos 6 0  pacientes com Síndrome da I m u n odefic iência 
Adqu i rida (A IOS ) .  Desses,  56 eram do sexo mascu l i no  e 4do femin ino .  
O grupo de risco mais freqüente era o de homossexuais ou bissexuais 
mascu l inos (70% ) e mais de 50% apresentavam queixa de a l te ração 
da acu idade visual (AV) . As manifestações oculares foram mais fre
qüentes em ind ivíduos  do Grupo IV da classif icação do "Centers 
for Disease Control" .  

Nos pacientes com d im in u ição da AV ,  a maior ia apresentava alte
rações retín icas como exsudatos algodonosos, hemorragias super
ficiais e retin i tes por citomegalovíru s .  

Nosso achado ma i s  freqüente e a i nda  não pub l icado em nenhum 
estudo foi o engu rgitamento venoso retín ico, como mani festação 
in ic ia l  no pólo posterior do olho.  

ÚlCERA DE CÓRNEA: FATORES DE RISCO, PROG NÓSTICO E 
CON DiÇÕES DE TRATAMENTO DE PACI ENTES ATENDIDOS NO H C  
U N ICAMP 

ROSANE PEDROLLO S I LVESTR E ;  DEN I S E  DE VUONO ; PR ISC I L  HAE 
HYUM R IM ;  NEWTON KARA JOSÉ 
Serviço de Oftalmologia da FCM - U N I CAMP, Campinas ,  SP ,  Bras i l .  

Os autores estudaram 20 casos consecut ivos de ú lcera de córnea 
de origem bacte riana atendidas no Hospital das Clín icas da  U N I CAMP. 
Ressaltam a gravidade dos casos, todos com acu idade visual menor 
que 0,2 e somente 25 % evolu indo sem compl icações graves.  Estudam 
o tratamento prévio i n st i tuído, em que nenhum paciente tinha exa
mes laboratoria is nem u sava o colírio concentrado. Enfatizam que 
apesar de 60% terem sido examinados por ofta lmologistas , 45% ti
nham conduta não convencional (20% sem medicação, 15% não sa
bendo o que usava, 5% com colírio .anestésico e 5% apenas com 
adstri ngente ocular ) .  Encontraram 55% dos pacientes usando ant ib ió
ticos, sendo que ,  20% apenas u m  ant ib iótico tópico e os outros, 
associações de 1 -2  ou 3 ant ibióticos com corticóides, antiviral e/ou 
anti-fú ngico. Ressaltam a inda serem 90% homens e 40% trabalhadores 
rura is ,  sendo os fato res desencadeantes mais freqüentes : trauma 
(40% ) ,  alcool ismo ( 1 5 % ) ,  herpes ( 10%) ,  lente de contato (10%) e glau
coma ( 10% ) .  

Concluem pela necessidade de medidas preventivas serem adota
das nos grupos de maior risco, associadas a melhor divu lgação entre 
os ofta lmologistas da conduta mais  atual izada no tratamento de ú lce
ras de córnea. 

APLICAÇÃO DA PELíCULA CElULÓSICA 810FI LL' EM lESÕES 
EPITElIAIS COR N EANAS - ESTUDO EXPERIME NTAL COMPA RATI VO 

DÉCIO BR IK  
Departamento de Ofta lmologia da Un ive rsidade do Paraná,  Cu ritiba, 
PR, Brasi l .  

A membrana cel u lósica ( BioFiIIR )  substituto temporário de péle 
tem sido largamente ut i l izado no t ratamento de grandes queimados. 

Com a final idade dOe estudar comparativamente a epitel ização 
de lesões corneanas com e sem a p roteção da película de celulose 
(BioFiIIl) e sua tolerância em olhos de u m  modelo animal, o autor 
real izou desepitel izações superfic ia is  padron izadas em córneas de 
10 (dez) coelhos albinos através do Método de MOSES .  A bandagem 
corneana BioFiIIl foi apl icada no o lho esquerdo de  cada u m  dos 10  
(dez) an ima i s  enquanto o o lho d i reito servia como controle. Macrofo
tografias foram feitas antes e depois de 1 2  horas da adaptação das 
películas com câmaras de foco fixo. 

Para o cálculo estimativo das áreas das desepitel izações ut i l i 
zou-se um retícu lo com quadrados de 1 x 1  mm superposto aos si ides 
das lesões. 

A área de reep itel ização, após 1 2  (doze) horas ,  foi maior nos 
olhos cobertos com BioFiIIl do que a dos olhos controle . 

H ouve uma d iferença s ign ificativa (p = 0,05) entre as áreas de 
reepitel ização determ i nada por uma correlação afastada de 1 (R = 
0 , 14 ) .  

A pelícu la de ce l u lose ( BioFiII') manteve-se em posição e não 
foi ve rif icada nenhuma reação i n flamatória ou i rritativa : decorrida 
12  (doze) horas de sua apl icação . 

O autor recomenda novas pesqu i sas para ava l iar  o desempenho 
do ( BioFiII') como protetor corneano biológico eficaz e de baixo custo. 

ARQ . B RAS . O FTAL.  
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