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APRESENTAÇÃO
A obra “Ciências da saúde: pluralidade dos aspectos que interferem na saúde humana 

6” traz ao leitor 65 artigos de ordem técnica e científica elaborados por pesquisadores 
de todo o Brasil; são produções que em sua maioria englobam revisões sistemáticas, 
revisões de escopo, relatos de casos clínicos, investigações epidemiológicas, e estudos de 
caracterização de amostra.

Seguindo a primícia que o próprio título deste e-book sugere, os textos foram 
organizados em três volumes – cada qual representando um pilar da tríade da nova 
estrutura da educação em saúde: o modelo biopsicossocial. Segundo Mario Alfredo De 
Marco em seu artigo “Do modelo biomédico ao modelo biopsicossocial: um projeto de 
educação permanente” (2006), esta abordagem “proporciona uma visão integral do ser 
e do adoecer que compreende as dimensões física, psicológica e social” e que “quando 
incorporada ao modelo de formação do médico coloca a necessidade de que o profissional, 
além do aprendizado e evolução das habilidades técnico-instrumentais, evolua também as 
capacidades relacionais que permitem o estabelecimento de um vínculo adequado e uma 
comunicação efetiva”.

Desta forma o primeiro volume, com 27 textos, é dedicado aos trabalhos que 
abordam os aspectos que interferem na saúde humana na esfera biológica; o segundo 
contêm 17 artigos e traz investigações acerca dos aspectos psíquicos da saúde; e, em seu 
último volume a obra contempla 21 estudos focados na dinâmica social da saúde coletiva, 
especialmente no Brasil.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
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RESUMO: Meningite e encefalite são um processo inflamatório da meninge e do parênquima 
cerebral, respectivamente. Tais patologias podem serem desencadeadas por diversos fatores, 
em especial infecções virais. O objetivo deste trabalho foi descrever o perfil epidemiológico 
das internações hospitalares por meningites e encefalites virais no período de 2016 a 
2020 no Estado de Goiás. Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo, descritivo, de 
abordagem quantitativa, cujos dados foram obtidos por meio de consulta ao banco de dados 
do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, sendo analisado as seguintes 
variáveis: macrorregião de saúde, sexo, faixa etária, etnia e caráter de atendimento. Observa-
se que durante este período houve uma prevalência de internações na macrorregião de saúde 
do Centro-Oeste, sexo masculino, indivíduos de 1 a 4 anos de idade e raça parda, sendo as 
internações de caráter de urgência. Sendo assim, este estudo proporciona dados passíveis 
para serem utilizados como base em estratégias de prevenção realizadas por instituições de 
ensino superior e também pelas Secretarias de Saúde.
PALAVRAS - CHAVE: Meningite viral; Encefalite viral; Perfil de saúde; Hospitalização.

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF HOSPITAL MORBIDITY FROM MENINGITIS 
AND VIRAL ENCEPHALITIS IN THE STATE OF GOIÁS BETWEEN 2016-2020

ABSTRACT: Meningitis and encephalitis are an inflammatory process of the meninges 
and brain parenchyma, respectively. Such pathologies can be triggered by several factors, 
especially viral infections. The objective of this study was to describe the epidemiological 
profile of hospital admissions for meningitis and viral encephalitis in the period from 2016 
to 2020 in the State of Goiás. This is an ecological, retrospective, descriptive study with a 
quantitative approach, whose data were obtained through consultation to the database of the 
Informatics Department of the Unified Health System, analyzing the following variables: health 
macro-region, gender, age group, ethnicity and nature of care. It is observed that during this 
period there was a prevalence of hospitalizations in the health macro-region of the Midwest, 
males, individuals from 1 to 4 years of age and brown race, with urgent hospitalizations. 
Therefore, this study provides data that can be used as a basis for prevention strategies 
carried out by higher education institutions and also by the Health Departments.
KEYWORDS: Meningitis, viral; Encefalitis, viral; Health profile; Hospitalization.

1 |  INTRODUÇÃO 
A meningite é um processo inflamatório das meninges - três membranas que 

recobrem o sistema nervoso central (pia-máter, aracnóide e dura-máter) - que acomete 
também o líquido cefalorraquidiano (LCR). Pode ser provocada por muitos fatores, mas 
devido à sua alta incidência, as meningites infecciosas causadas por bactérias e vírus são 
as mais importantes do ponto de vista da saúde pública. Em relação aos processos não 
infecciosos, esses são acarretados por substâncias químicas, tumores ou mesmo auto-
imunes (JÉSSICA et al., 2018).

        A encefalite é definida como uma inflamação do parênquima cerebral com 
potencial disfunção neurológica, geralmente causada por infecção ou autoimunidade. É 
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comum a divisão das encefalites em dois tipos principais: a primária, quando um vírus ou 
outro agente infeccioso afeta diretamente o cérebro, e a secundária, em que ocorre de duas 
a três semanas depois da infecção inicial (COSTA; SATO, 2020).

        As meningites podem ser desencadeadas por fatores infecciosos como bactérias, 
vírus, fungos, protozoários e helmintos, e por fatores não infecciosos. Os principais agentes 
etiológicos das meningites bacterianas são: Neisseria meningitidis contendo os sorogrupos 
A, B, C, W135, Y; Streptococcus pneumoniae, possuindo mais de 90 sorotipos capsulares; 
Mycobacterium tuberculosis e Haemophilus influenzae, classificada em 6 sorotipos (a, b, c, 
d, e, f). Ademais, é importante pontuar que as meningites virais possuem como principais 
agentes etiológicos: enterovírus, arbovírus, vírus do sarampo, vírus da caxumba, arenavírus, 
adenovírus, varicela Zoster, Epstein Barr e Citomegalovírus. Além desses agentes, as 
meningites podem mais raramente serem causadas por fungos como: Cryptococcus 
neoformans, Candida albicans e C. tropicalis. No caso dos protozoários: Toxoplasma 
gondii, Trypanosoma cruzi e Plasmodium sp. Por fim ressaltam-se os helmintos, tendo 
como exemplo a infecção larvária da Taenia solium e Cysticercus cellulosae (BRASIL, 
2009).

A etiologia das encefalites virais pode ser classificada em: infecciosas, pós-
infecciosas, autoimunes e paraneoplásicas. Em primeiro plano, as encefalites de causa 
infecciosa possuem como agente etiológico mais comum o Herpes Simples 1 (HSV-1), 
além de outros como: HIV, EBV, HSV-6, Enterovírus e Arbovírus. Quanto às encefalites 
ocasionadas após um quadro infeccioso ou vacinação, denominadas pós-infecciosas, tem-
se como agentes etiológicos comuns alguns vírus como a Herpes, ou bactérias como a 
Mycoplasma pneumoniae. Encefalites autoimunes e paraneoplásicas estão associadas a 
respostas autoimunes do paciente contra receptores no encéfalo, levando a inflamação 
(HAUSER, 2015).

A meningite viral pode acometer indivíduos de qualquer idade e sexo, sendo 
as crianças menores de 5 anos o grupo de maior risco (CRUZ et al., 2020). Os dados 
epidemiológicos sobre essa infecção variam conforme o agente etiológico e sabe-se que a 
frequência de casos é maior nos meses de outono e primavera (BRASIL, 2017). 

A incidência de infecção pelo enterovírus não-pólio aumentou de 12% para 46% 
no mundo, representando o principal agente responsável pelos casos de meningite viral. 
Em 2019, a Organização Pan-Americana (OPAS) comemorou 25 anos de eliminação da 
poliomielite no continente americano (CRUZ et al., 2020).

Segundo o DATASUS, o número de casos confirmados e notificados de meningites 
no sistema de informação de agravos e notificações em 2020 foi de 1984 casos. A região 
Sudeste lidera o maior número de casos (1224) seguida da região Sul (426) (BRASIL, 
2021).

Os dados relacionados à incidência das encefalites virais são escassos no Brasil e 
no mundo. O relatório da força tarefa sobre doenças tropicais apontou uma incidência anual 
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de 6,34/10000015 (SILVEIRA et al., 2020).
A meningite é detentora de um quadro clínico grave apresentando sinais de irritação 

meníngea e modificações do líquido cefalorraquidiano. Os pacientes podem apresentar 
desde cefaléia, exantema (rash), rigidez de nuca, febre, náuseas, vômitos, confusão mental 
e prostração até quadros de delírio e coma. Crianças de até 9 meses podem apresentar 
sinais e sintomas como irritabilidade, agitação, abaulamento da fontanela, febre, choro 
persistente, vômitos e convulsões. Ela também está associada a sinais de irritação 
meníngea como sinal de Brudzinske e de Kering (BRASIL, 2009).

As principais complicações relacionadas às meningites bacterianas são retardo 
mental, distúrbio de linguagem e visual, anormalidade motora e perda de audição. A evolução 
clínica é variável conforme a etiologia - meningites tuberculosas e fúngicas progridem mais 
lentamente (semanas ou meses). Em casos de meningite tuberculosa a doença é dividida 
em três estágios, o primeiro estágio com sintomas comuns a qualquer processo infeccioso 
inespecífico. Já o estágio dois detém sintomas sistêmicos e comumente sinais de lesões de 
nervos cranianos, além de também ser usual encefalite. O estágio três (período terminal) o 
paciente apresenta déficit neurológico focal, rigidez de nuca, opistótono (posição anormal 
devido aos fortes espasmos musculares), alterações no ritmo cardiorrespiratório e coma. 
Vale ressaltar que em qualquer estágio da doença podem-se observar convulsões sejam 
elas focais ou generalizadas. (BRASIL, 2009).

É importante destacar que a encefalite viral costuma incluir alguns sintomas 
presentes na meningite como: febre, cefaléia intensa, estado mental alterado e convulsões. 
Porém, além desses sintomas a encefalite apresenta maior risco de evoluir com déficits 
neurológicos focais e crises epiléticas por ser uma infecção direta do sistema nervoso 
central (inflamação do encéfalo), e não apenas das membranas que o revestem. Assim 
seus principais sintomas são cefaléia, febre e vômitos inicialmente e então evoluindo para 
convulsões, confusão mental / agitação psicomotora, paralisia ou fraqueza muscular e 
maior sensibilidade à luz devido a um quadro de lesões cerebrais. Vale ressaltar que seus 
sintomas podem ser confundidos com a meningite (COSTA; SATO, 2020).

O diagnóstico das meningites e encefalites virais é feito inicialmente por uma boa 
anamnese (se atentando para o período de contágio da doença, com o período endêmico 
do vírus), avaliando detalhadamente os sinais e sintomas, bem como os exames de imagem 
e os laboratoriais (NUNES, 2018).

Em relação à meningite, para se realizar o diagnóstico clínico devemos nos atentar 
aos sinais e sintomas como cefaléia, febre e rigidez de nuca (principal sinal); e outras 
manifestações como: fotofobia, desconforto abdominal, parestesias focais, odinofagia, 
diplopia, mialgias, diarreias, náuseas e vômitos (FILHO; MOREIRA, 2019).

Deve ser solicitada uma punção lombar, para análise do líquido cefalorraquidiano 
(LCR), que será submetido à análise do nível de glicose, proteínas e a quantidade e o 
tipo de glóbulo branco presente no líquido. Também é realizada a cultura do líquido para 
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descartar a presença de meningite bacteriana. É feito o teste para detectar a presença 
de anticorpos para certos vírus a fim de direcionar possíveis ajustes ao tratamento 
(GAGLIARDI; TAKAYANAGUI, 2013).

Geralmente o exame do LCR terá aspecto incolor e límpido, com pleocitose 
linfocitária (< 500 células/mm3), glicorraquia e lactato normais ou levemente diminuídos e 
concentração proteica elevada (<300 mg/dL) (NUNES, 2018).

É solicitado o PCR (técnica de reação em cadeia de polimerase), para a pesquisa 
de vários tipos virais da meningite: enterovírus, herpesvírus (HSV e Varicela Zóster). Esse 
exame tornou-se o método diagnóstico mais importante, no qual realiza-se a amplificação 
do DNA ou RNA viral específico encontrado no LCR (READ; JEFFERY; BANGHAM, 2018).

Para complemento diagnóstico também podem ser solicitados exame de sangue 
(testes sorológicos, níveis de IgG e IgM, hemograma, teste de função hepática e renal, 
VHS, eletrólitos, glicose sanguínea, etc); amostra de secreções do nariz, garganta ou fezes 
para a cultura e análise (GAGLIARDI; TAKAYANAGUI, 2013).

Em relação à encefalite viral, o diagnóstico deve ser iniciado assim como o 
supracitado, uma boa anamnese, se atentando aos períodos e aos principais sinais e 
sintomas (febre; cefaléia; alterações dos níveis de consciência, como mudanças de 
personalidade, confusão; convulsões, paralisia, hipoestesia, tremores, movimentos 
involuntários) (FILHO; MOREIRA, 2019).

Utilizam-se exames de imagem como a tomografia computadorizada e a ressonância 
magnética para detectar anormalidades em áreas cerebrais. A RM quando disponível deve 
ser o primeiro exame realizado, pois apresenta uma sensibilidade maior para detectar 
lesões que indicarão a provável etiologia (por exemplo, no caso de encefalite por HSV, na 
RM em T2, tem-se o sinal hiperintenso dos lobos temporal médio e orbitofrontal, indicando 
edema nas fases precoces e perda da diferenciação da interface entre as substâncias 
branca e cinzenta) (GAGLIARDI; TAKAYANAGUI, 2013).

Ainda que a suspeita maior seja encefalite, pela semelhança clínica de sua 
apresentação com a meningite, uma punção lombar também está indicada em todos os 
suspeitos, exceto os casos de hipertensão intracraniana. É utilizado para dosar a glicose 
(geralmente normal), proteína (possivelmente elevada) e contagem celular (READ; 
JEFFERY; BANGHAM, 2018).

Também são coletadas amostras de sangue para fazer teste com anticorpos para o 
vírus suspeito (IgG e IgM), carga microbiana, teste de coloração de Gram, além dos exames 
comuns para análise da homeostase do organismo. Pode ser realizado eletroencefalograma 
em casos de suspeita encefalite, uma vez algumas alterações focais ou difusas sugerirem 
esse diagnóstico, principalmente aquelas relacionadas a manifestações no lobo temporal 
como as límbicas (GAGLIARDI; TAKAYANAGUI, 2013).

O último teste possível de ser realizado é a biópsia cerebral (considerado o único 
“padrão ouro” existente no diagnóstico de encefalite viral), porém pouco utilizado e 
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justificado, por conta de sua natureza invasiva (READ; JEFFERY; BANGHAM, 2018).
Caso após todas essas avaliações e testes não se chegue a uma conclusão 

relacionada a vírus ou bactéria, sugere-se a suspeita de encefalite autoimune (NUNES, 
2018).

Em suspeita de encefalite e meningite, é importante a correção dos distúrbios 
renais, hepáticos e eletrolíticos além do controle convulsivo, se for o caso. O tratamento 
nos casos virais é na maioria dos casos por aciclovir endovenoso, portanto, se a encefalite 
ou meningite viral não puder ser descartada nas primeiras seis horas de internação, o 
tratamento empírico com aciclovir está indicado (atividade antiviral contra as causas mais 
comuns – HSV e vírus associados) com dose de 500 mg/m2 a cada oito horas em crianças 
entre três meses a 18 anos e 10 mg/kg/dose a cada oito horas em crianças com mais de 12 
anos por 14 a 21 dias (COSTA; SATO, 2020).

Como visto, o vírus mais comum em casos de encefalite e meningite é o HSV-1 em 
pacientes pediátricos e HSV-2 em adultos, sendo utilizado aciclovir para ambos, assim 
como para o vírus Varicela Zoster. A encefalite por Enterovírus não possui tratamento em 
crianças imunocompetentes, já os vírus EBV e CMV é utilizado o ganciclovir; a encefalite 
por HHV-6 geralmente utiliza-se ganciclovir e foscarnet isolados ou em combinação. Na 
encefalite por influenza utiliza-se no tratamento amantadina e/ou oseltamivir; se a encefalite 
for por sarampo nenhuma terapia é considerada curativa, sua única maneira de preveni-la 
é através da vacinação.  (BRASIL, 2009; COSTA; SATO, 2020).

A meningite viral possui sua maior representatividade pelos enterovírus, não 
havendo medicação específica nesses casos. Para etiologia herpética é indicado aciclovir 
com a mesma posologia já citada para outros casos. Na caxumba (vírus paramyxovirus), a 
globulina específica hiperimune pode diminuir a incidência de orquite, porém não melhora 
a síndrome neurológica (BRASIL, 2009). 

Sendo assim, o presente trabalho possui como objetivo descrever o perfil 
epidemiológico das internações hospitalares por meningites e encefalites virais no período 
de 2016 a 2020 no Estado de Goiás. Assim, podendo contribuir para a implementação de 
políticas públicas.

2 |  MATERIAL E MÉTODO
Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo, descritivo, de abordagem quantitativa, 

cujos dados foram obtidos por meio de consulta ao banco de dados do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) através do Informações da Saúde 
(TABNET).

As informações colhidas referentes aos casos de morbidade hospitalar no DATASUS 
são alimentadas através do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de 
Saúde (SIH/SUS), cuja função é a obtenção de dados sobre internações hospitalares 
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financiadas pelo SUS através da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) preenchida 
pelos hospitais para a admissão hospitalar e enviada para Secretaria de Saúde do Município 
e do Estado (IBGE, 2021).

Foram analisados dados referentes às internações hospitalares por Meningite 
Viral e Encefalite Viral cujo código A87 e A83, respectivamente, foram estabelecidos pela 
Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª edição 
(CID-10).

Os dados coletados em fevereiro de 2021 referem-se aos casos de internações 
hospitalares registrados no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, no Estado de 
Goiás. As variáveis analisadas foram: macrorregião de saúde, sexo, faixa etária, etnia e 
caráter de atendimento.

Por tratar-se de uma pesquisa com utilização de banco de dados secundários 
disponibilizados publicamente em acordo com o Ministério da Saúde, fica dispensada a 
apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a coleta e análise dos dados, foi possível identificar que o Estado de Goiás 

apresentou, entre o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, 699 internações por 
meningite e encefalite viral. Desse número, foram registradas 173 (24,7%) internações em 
2016, 135 (19,3%) internações em 2017, 127 (18,2%) internações em 2018, 172 (24,6%) 
internações em 2019 e 92 (13,2%) internações em 2020, conforme apresenta a Tabela 1.

Nesse mesmo período, o Brasil apresentou 4.740 (20,57%) internações em 2016, 
4.964 (21,54%) internações em 2017, 4.981 (21,62%) internações em 2018, 5.406 (23,46%) 
internações em 2019 e 2.913 (12,68%) internações em 2020. Assim, o Estado de Goiás 
perfez 3,649% em 2016, 2,719% em 2017, 2,549% em 2018, 3,181% em 2019 e 3,158% 
em 2020 do total de internações no país. 

O aumento crescente no número de casos notificados entre os anos de 2016 a 2019 
em Goiás coincide com a deflagração de infecções virais decorrentes de Chikungunya 
(CHIKV) e Zika (ZIKV), etiologias capazes de causar meningites e encefalites. A primeira 
atingiu o continente Sul-Americano de maneira endêmica em abril de 2016 e, da mesma 
forma, a ZIKV foi encontrada em 14 estados brasileiros no ano de 2015, quadro que ainda 
se propagou nos meses subsequentes. Além disso, o país continuou apresentando casos 
de viroses endêmicas também capazes de afetar o sistema neurológico (PINHEIRO et al., 
2016).

A redução no número de internações registradas em 2020, como mostrada na 
Tabela 1, possui relação com a sobrecarga no Sistema de Saúde devido à pandemia da 
COVID-19, doença causada pelo Coronavírus 2 da Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SARS-CoV-2). Nesse sentido, os esforços coletivos em saúde estavam voltados para 
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sanar as complicações decorrentes desse novo quadro epidemiológico. Assim, houve 
provável subnotificação das internações por meningites e encefalites virais, bem como de 
outras patologias (LEANDRO et al., 2020).

Período Meningites e encefalites virais

n %
2016 173 24,7

2017 135 19,3

2018 127 18,2

2019 172 24,6

2020 92 13,2

Total 699 100

Tabela 1. Número de internações por meningites e encefalites virais no período de 2016-2020 no 
Estado de Goiás.

Macrorregião em saúde é definida como um agrupamento de regiões em saúde, um 
espaço geográfico composto por municípios limítrofes - definidos a partir de identidades 
culturais, econômicas, sociais, de transporte, infraestrutura e comunicação. Objetiva-
se com essa classificação facilitar o planejamento, organização e execução de ações e 
serviços de saúde (BRASIL, 2006).

Dessa forma, pontua-se que o Estado de Goiás está subdividido em cinco 
macrorregiões, sendo a Centro-oeste formada por 72 municípios, possuindo 2.210.127 
habitantes, a Centro Sudeste composta por 55 municípios e tendo 1.379.845 habitantes. 
Já a macrorregião Nordeste conta com 31 municípios, de forma que abriga 1.207.393 
habitantes, a Centro-Norte possui 60 municípios nos quais residem um total de 1.120.039 
habitantes e a Sudeste abrange 656.450 habitantes distribuídos ao longo dos seus 28 
municípios (BRASIL, 2021).

Em relação ao número de internações de meningite e encefalites virais conforme 
as macrorregião de saúde, observa-se que a maior prevalência dos casos ocorreu no 
Centro-Oeste (36,6%), seguido pelo Centro-Sudeste (25,8%), de forma que a macrorregião 
Nordeste apresentou o menor número de eventos ligados a meningite e encefalite viral 
(10,6%) (Tabela 2). Visto isso, é relevante salientar que a maior incidência nas macrorregiões 
Centro-Oeste e Centro-Sudeste em detrimento da Nordeste pode ser consequência de 
uma maior concentração dos serviços de saúde nesses locais, além de apresentar uma 
população maior do que as outras macrorregiões apontadas (SARAIVA, 2015; BRASIL, 
2006). 
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Macrorregião de saúde
Meningites e encefalites virais

n %

Sudeste 77 11

Nordeste 74 10,6

Centro-Norte 112 16

Centro-Sudeste 180 25,8

Centro-Oeste 256 36,6

Total 699 100

Tabela 2. Número de internações por meningites e encefalites virais por macrorregião em saúde no 
Estado de Goiás.

Na Tabela 3 é possível visualizar o acometimento de meningites e encefalites virais 
em ambos os sexos. A prevalência das doenças ocorreu em pessoas do sexo masculino, 
no período estudado foram registrados 408 (58,4%) acometimentos, enquanto os registros 
feitos do sexo feminino os números chegam a 291 (41,6%) acometimentos pelas respectivas 
doenças citadas.

A partir da análise de RAMALHO et al. (2019) que discute os casos de meningite no 
Brasil, relacionando com as suas eventuais causas e o vírus responsável pela doença e 
CRUZ et al. (2020) que tem como objetivo o estudo do perfil epidemiológico no estado da 
Bahia, nota-se que os casos são mais prevalentes em homens. A partir dessa afirmativa, 
surgiu uma razão de 1,4:1 homem/mulher, na qual para cada 1,4 homens infectados com a 
doença tem-se 1 mulher também infectada.

Com base nas pesquisas de SILVEIRA (2020) que tem como finalidade o estudo 
de internações por encefalites virais no Brasil no ano de 2018, considera-se que o risco 
de internação hospitalar por uma encefalite viral no país é 1,29 vezes maior em homens 
quando comparados aos riscos das mulheres.

A incidência de contaminação da meningite e encefalite viral pode variar, pois as 
taxas se modificam de acordo com a localização geográfica. Segundo BRITO et al. (2019) 
que realizou estudos sobre a meningite no Estado de Goiás, as causas para a prevalência 
de contaminação da meningite no sexo masculino são diversas, sendo um fator de risco 
possível para essa associação na literatura seria a maior exposição dos homens, facilitando 
contaminações.
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Sexo
Meningites e encefalites virais

n %

Masculino 408 58,4

Feminino 291 41,6

Total 699 100

Tabela 3. Número de internações por meningites e encefalites virais por sexo no Estado de Goiás.

De acordo com a Tabela 4, a faixa etária de maior prevalência de meningites e 
encefalites virais é de 1 a 4 anos de idade (15,9%), seguida por crianças de 5 a 9 anos, 
com 14,3% dos casos. Já a idade menos acometida é de 80 anos ou mais, com 1,7% dos 
casos, seguida pela faixa etária de 70 a 79 anos (2,4%).

Um estudo realizado por SANTOS et al. (2021), demonstrou os mesmos dados, 
relacionando a maior prevalência em crianças menores de 1 ano a 4 anos. A justificativa 
pode ser dada pelo fato de que a imunidade ao agente está ligada à produção de anticorpos 
específicos contra ele. Então, após o nascimento, a criança possui poucos anticorpos 
maternos, com sobrevida até, aproximadamente, os 3 meses de idade. Assim, a partir 
dessa fase vai ocorrer um aumento de infecções, que atingem o pico máximo entre 6 meses 
e 1 ano de idade. Consecutivamente, ocorre uma diminuição dessas infecções até os 3 ou 
4 anos, que é a época em que ocorre maior produção dos anticorpos, principalmente pelo 
avançar do calendário vacinal (PERECIN, 2010).

Faixa etária
Meningites e encefalites virais

n %

Menor 1 ano 84 12

1 a 4 anos 111 15,9

5 a 9 anos 100 14,3

10 a 14 anos 69 9,9

15 a 19 anos 35 5

20 a 29 anos 84 12

30 a 39 anos 75 10,7

40 a 49 anos 41 5,9

50 a 59 anos 44 6,3

60 a 69 anos 27 3,9
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70 a 79 anos 17 2,4

80 anos e mais 12 1,7

Total 699 100

Tabela 4. Número de internações por meningites e encefalites virais por faixa etária no Estado de 
Goiás.

De acordo com os dados analisados, as meningites e encefalites virais acometem 
477 indivíduos pardos (68,2%), 72 indivíduos brancos (10,3%), 24 de raça amarela (3,4%), 
12 indivíduos de raça preta (1,7%) e 114 que não têm informação da sua raça (16,3%), 
conforme a Tabela 5.

Um estudo feito por CRUZ et al. (2020) no Estado da Bahia, entre os anos de 2007 
e 2018, mostrou os mesmos dados relacionados à predominância dessas doenças em 
indivíduos pardos. Isso pode resultar do fato de 43,13% do total da população brasileira 
serem pardos (IBGE, 2010).

Essa elevada porcentagem de indivíduos pardos se deve a miscigenação entre 
diferentes etnias no Brasil. Isso ocorreu em razão das misturas de diversos povos devido 
a colonização, principalmente os indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos 
(REIS, 1961).  

Raça
Meningites e encefalites virais

n %

Parda 477 68,2

Branca 72 10,3

Amarela 24 3,4

Preta 12 1,7

Sem informação 114 16,3

Total 699 100

Tabela 5. Número de internações por meningites e encefalites virais por raça no Estado de Goiás.

No que se refere ao caráter de atendimento das meningites e encefalites virais, 
observou-se que a maioria dos atendimentos, em torno de 692 (99%) foram em Caráter 
de Urgência, e apenas 7 atendimentos ocorreram em Caráter Eletivo, o que corrobora com 
a literatura, pois por afetar o Sistema Nervoso Central seus sintomas requerem rápido 
atendimento e diagnóstico precoce (Tabela 6).

Segundo OLIVEIRA e MAGNANI (2011), a meningite afeta principalmente crianças 
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e está ligada a uma série de complicações graves, imediatas ou tardias que podem gerar 
danos irreversíveis no sistema nervoso central ou levar à óbito. 

ENGELHARDT (2012) também afirmou que encefalites constituem casos de 
urgência, em que devem ser constatadas na avaliação a presença de alterações cognitivas 
ou comportamentais de instalação rápida. As manifestações compreendem amnésia, 
desinibição ou outros aspectos psiquiátricos devido ao comprometimento de estruturas 
límbicas. 

Caráter de atendimento
Meningites e encefalites virais

n %

Urgência 692 99

Eletivo 7 1

Total 699 100

Tabela 6. Número de internações por meningites e encefalites virais por caráter de atendimento no 
Estado de Goiás.

4 |  CONCLUSÃO
O presente estudo caracterizou que o número das internações hospitalares por 

encefalites e meningites virais no Estado de Goiás possui prevalência na macrorregião de 
saúde do Centro-Oeste, sexo masculino, indivíduos de 1 a 4 anos de idade e raça parda, 
sendo as internações de caráter de urgência. 

Acredita-se que a redução do número de internações em 2020 esteja relacionada 
com subnotificações dada a alta demanda dos hospitais e centros de saúde devido a 
pandemia do COVID-19. 

Dessa forma, este estudo proporciona dados passíveis para serem utilizados como 
base em estratégias de prevenção realizadas por instituições de ensino superior e também 
pelas Secretarias de Saúde, no intuito de levar informações para a população em prol da 
redução do número de casos da doença.
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