
Conclus~ao: O achado de 3 linhagens de DENV-1/V em Ara-

raquara, al�em do agrupamento com amostras de outras

regi~oes, indica a constante reintroduç~ao do sorotipo 1 na

regi~ao em diferentes períodos. Ainda �e cedo para afirmar que

a diversidade gen�etica entre as linhagens foi importante para

manutenç~ao desse sorotipo no local.
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Introduç~ao: A infecç~ao causada pela Influenza �e caracteri-

zada por infecç~ao viral aguda, de alta transmissibilidade, a

qual se d�a pelas vias respirat�orias, mediante secreç~oes, como

gotículas, aeross�ois e contato com a mucosa. O agravamento

do caso pode levar �a necessidade de hospitalizaç~ao, e em

alguns casos, podendo levar �a morte.

Objetivo: Identificar os fatores associados ao �obito por sín-

drome respirat�oria aguda grave (SRAG) causada por Influenza,

na populaç~ao adulta, no Brasil.

M�etodo: Estudo transversal, populacional, realizado a par-

tir de dados secund�arios do Sistema de Informaç~ao de Vigi-

lância Epidemiol�ogica da Gripe (SIVEP- Gripe). Foram

analisados casos de todas as regi~oes do Brasil, com início na

semana epidemiol�ogica 8 de 2020 at�e a semana epidemiol�og-

ica 4 de 2022. Crit�erios de inclus~ao: idade igual ou superior a

18 anos, idade inferior a 60 anos, com diagn�ostico de Influ-

enza por RT-PCR e com evoluç~ao do caso (�obito sim, n~ao)

registrada. Casos com registros incompletos ou com

informaç~oes inconsistentes, foram excluídos.

Resultados: Foram identificados 2273 adultos com SRAG

por Influenza, durante o período estudado. 343 tiveram o

�obito como desfecho, com taxa de letalidade de 15,09%, para o

grupo estudado. Destacam-se como principais fatores de risco

para �obito de adultos com SRAG por Influenza: n~ao houve

internaç~ao (RR: 7,706), sem tosse (RR: 2,993) e Idade (RR:1,036),

ambas com p<0,001. Al�em disso, raio X de t�orax n~ao realizado

(RR: 3,998), raio X de t�orax com infiltrado intersticial (RR:

3,160), sem asma (RR: 2,495), raça preta (RR: 2,253), n~ao rece-

beu vacina contra gripe (RR: 2,182), raça parda (RR: 1,870), sem

dor de garganta (RR: 1,549), (p≤0,005). Por outro lado, possuem

menos chances de �obito aqueles que apresentam nível m�edio

ou superior de escolaridade, n~ao tem dispneia e saturaç~ao de

O2 abaixo de 95%, n~ao possuem diabetes e doença neuro-

l�ogica crônica, n~ao foi internado em UTI, necessitou de

suporte ventilat�orio n~ao invasivo ou este suporte n~ao se fez

necess�ario.

Conclus~ao: Os resultados evidenciaram os fatores associa-

dos ao �obito por SRAG causada por Influenza no Brasil, e iden-

tificou fatores de risco e fatores protetores ao �obito.

Evidencia-se que quem n~ao recebeu vacina contra gripe apre-

senta o dobro do risco do desfecho desfavor�avel do quadro

gripal. Reforçando a necessidade de estimular a ades~ao �a vac-

inaç~ao, e propor mudanças nas políticas p�ublicas para dispo-

nibilizar vacinas contra Influenza a toda a populaç~ao, a fim de

prevenir casos graves e desfechos desfavor�aveis.
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Introduç~ao: O direcionamento de crit�erios epidemiol�ogicos

e fatores de risco do paciente com infecç~ao de pele/choque

s�eptico pode ser um fator decisivo na avaliaç~ao do

infectologista

Objetivo: Relatar caso de paciente de 75 anos, masculino,

com choque s�eptico/bacteremia e celulite de difícil trata-

mento por Aeromonas hydrophyla.

M�etodo: Descriç~ao do caso: Internado ap�os 6 dias de feri-

mento corto contuso em antebraço direito ocorrido na praia.

Apesar do tratamento inicial com ceftriaxona e clindamicina,

evoluiu com broncoespasmo, choque s�eptico e insuficiência

renal com necessidade de di�alise. Ampliado tratamento para

cefepima e vancomicina. Hemoculturas evidenciaram Aero-

monas hydrophila, sensível a cefepima, ciprofloxacina e sul-

fametoxazol-trimetoprim. Foi suspensa vancomicina e

mantida cefepima por 13 dias e ciprofloxacina para completar

tratamento. �E imunossuprimido por artrite reumatoide (em

uso de metotrexate, prednisona, hidroxicloroquina e etaner-

cept), al�em de DPOC (ex tabagista).

Resultados: Aeromonas Hydrophyla �e bact�eria gram nega-

tiva presente no solo e em ambientes de �agua doce/salgada,

alimentos (peixes, frutos do mar e carnes vermelhas),

podendo ser transmitida tamb�em atrav�es de feridas abertas.

Pode causar gastroenterite, meningite, sepse, infecç~oes de

partes moles graves e morte atrav�es da liberaç~ao de entero-

toxinas citot�oxicas capazes de causar hem�olise, vasta

destruiç~ao dos tecidos ap�os penetraç~ao cutânea. N~ao h�a
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