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APRESENTAÇÃO

A obra “Impactos das Tecnologias nas Ciências Sociais Aplicadas” aborda uma 
série de livros de publicação da Atena Editora, em seus 22 capítulos do volume II, 
apresentam uma seleção de experiências nas áreas educacionais e de saúde que 
são disruptivas, pois provocam e incentivam há mudanças nos padrões, modelos 
ou tecnologias historicamente estabelecidas na educação e para a saúde trazendo 
conhecimentos aplicáveis a determinadas patologias e abordagens clinicas dos 
profissionais da área . 

Os artigos da educação são dedicados aos docentes, gestores educacionais 
que acreditam em  novas técnicas e metodologias são essenciais para o ensino-
aprendizagem do discente moderno. Este volume respalda a aplicabilidade das 
10 competências da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, estabelecendo 
conhecimentos, competências e habilidades que direcionam a educação brasileira 
para uma formação humana, integral e para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 

Destacando as competências:  Pensamento Cientifico, Critico e Criativo -  nos 
artigos que apresentam cases de estimulo a inovação e ciência; Cultura Digital - nos 
artigos que apresentam o uso de novas tecnologias e metodologias os quais obtiverão 
sucesso no processo de ensino-aprendizagem; Responsabilidade e cidadania – 
destacando o artigo do programa PROERD que é reconhecido nacionalmente pela 
eficácia na abordagem da educação socioemocional dos alunos. 

Já os  estudos da área da saúde,  confirmam a preposição dada pela ONU a 
partir  da Agenda dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que norteia 
o alcance de uma sociedade sustentável, indicando diretamente em seu Objetivo 3 
de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, desenvolvendo 
métodos, fomentando estudo e técnicas inovadoras para acesso de todos a saúde de 
qualidade no mundo todo. 

Reforçam a Política Nacional de Humanização, que visa ampliar a relação do 
profissional da saúde com o cidadão, fazendo com que atenção não seja apenas voltada 
para doença, colaborando para uma melhor recuperação do paciente, considerando 
seu estado emocional e sua opinião. 

Diante destas duas perspectivas – Educação e Saúde -  esperamos que este livro 
possa contribuir para adoção de novas estratégias que incentivem os profissionais a 
pesquisa de soluções inovadoras, para a qualidade de vida  integral do novo cidadão.  

Glaucia Wesselovicz
Janaína Cazini
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SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ E CAUSAS 
ASSOCIADAS: REVISÃO DE LITERATURA

CAPÍTULO 20

Luciana Maria Oliveira de Sousa
Universidade de Fortaleza, Fortaleza-Ce

Anniely Dias Costa
Universidade de Fortaleza, Fortaleza-Ce

Nádia Maria Batista da Silva
Universidade de Fortaleza, Fortaleza-Ce

Elizabeth Mesquita Melo
Doutora em Enfermagem, Hospital São José 
de Doenças Infecciosas, Hospital Distrital Dr. 

Evandro Ayres de Moura

RESUMO: A Síndrome de Guillain-Barré é 
uma neuropatia, autoimune, que ocasiona o 
comprometimento principalmente dos nervos 
periféricos. A etiologia ainda é desconhecida 
e pode ocasionar complicações graves e 
resultar em óbito, sendo assim considerada 
uma emergência médica e o paciente necessita 
de assistência em Unidade de Terapia 
Intensiva.  O estudo objetivou investigar, a 
partir da literatura, as etiologias mais comuns 
associadas à SGB. Trata-se de uma revisão de 
literatura. Os artigos foram levantados na Base 
de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura 
Latino-Americano e do Caribe em Ciências 
(LILACS) e Scientific Eletronic Library Online 
(Scielo). Foram encontrados 12 artigos, entre 
eles quatro foram selecionados, em idioma 
português. Espera-se que o presente estudo 
estimule novas pesquisas para aprofundamento 

do tema, otimizando a prática da assistência ao 
paciente portador da síndrome.
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Síndrome 
de Guillain-Barré. Cuidados de enfermagem.

1 |  INTRODUÇÃO

A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é 
uma neuropatia, autoimune, que ocasiona o 
comprometimento principalmente dos nervos 
periféricos. A doença é caracterizada por um 
processo inflamatório, de infecção viral ou 
bacteriana, que resulta no comprometimento 
da bainha de mielina, decorrente da 
desmielinização aguda desencadeada por 
anticorpos autoimunes (BRUCK et al., 2000). A 
doença evolui rapidamente, em horas ou dias, 
e as manifestações clínicas mais comuns são 
adinamia e insuficiência respiratória, em alguns 
casos, pode apresentar transtorno do Sistema 
Nervoso Autônomo e alterações no ritmo 
cardíaco (BARREIRA; MARQUES JUNIOR, 
1992).

A SGB é a neuropatologia desmielinizante 
mais comum no mundo. Acomete indivíduos 
em todas as faixas etárias, sendo os extremos 
predominantes (BRASIL, 2015). Em janeiro de 
2016, a Organización Panamericana de Saúde 
(OPS) em conjunto com a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) publicou uma atualização 
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epidemiológica onde descreve um aumento na incidência de casos da SGB associada 
à infecção pelo vírus Zika. Em 2015 foram diagnosticados 42 pacientes com a SGB no 
estado da Bahia, entre eles 26 apresentavam quadro clínico compatível com infecção 
por Zika virus (OPS; OMS, 2016).

A etiologia da SGB ainda é desconhecida, a principal particularidade fisiopatológica 
é a desmielinização aguda que compromete os nervos periféricos, impedindo a 
transmissão de impulsos nervosos ao longo do segmento das raízes nervosas. Pode 
haver complicações graves e resultar em óbito, o que exige a internação do paciente 
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), visto ser considerada uma emergência médica 
(FERRARINI et al., 2011).

O diagnóstico clínico é realizado inicialmente e consiste na avalição do grau 
de adinamia apendicular simétrica, do comprometimento da musculatura craniana 
e ainda do reflexo de estiramento distal. Exames laboratoriais complementares 
são indispensáveis para o diagnóstico, estando entre estes a análise do Líquido 
Cefalorraquidiano (LCR) e o diagnóstico eletrofisiológico. Caso apresente um achado 
que desassocie o quadro clínico a doença, deve-se realizar uma investigação criteriosa 
e posteriormente a avaliação de um médico especialista em neuropatologia. A 
poliomielite e o botulismo podem ser citados como doenças autoimunes e neuropatias 
importantes para o diagnóstico diferencial (BARREIRA; MARQUES JUNIOR, 1992).

Durante o tratamento o paciente permanece hospitalizado em UTI, a fim de 
evitar complicações decorrentes do quadro sindrômico, como insuficiência respiratória 
e complicações cardíacas. Entre os métodos de escolha para o tratamento estão a 
plasmaférese, corticoterapia, e a administração de imunoglobulina por via intravenosa, 
este último impede a ação dos anticorpos (BRUCK et al., 2000). A eficácia do uso de 
corticoides, como terapia imunossupressora, gera controvérsias entre autores acerca 
dos benefícios do mesmo (BARREIRA; MARQUES JUNIOR, 1992).

A atuação da equipe de enfermagem diante de um paciente com SGB é fundamental 
para o tratamento e recuperação deste. Assim é essencial que o profissional associe 
conhecimento teórico-prático baseado em evidências científicas, com a finalidade de 
garantir um cuidado seguro, otimizado e individualizado, não somente para a síndrome 
contextualizada, mas para qualquer assistência a ser prestada. Diante do exposto, o 
presente estudo teve como objetivo investigar, a partir da literatura, as etiologias mais 
comuns associadas à Síndrome de Guillain Barré.

2 |  METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, a qual seguiu as seguintes etapas: 
estabelecimento da questão norteadora, objetivos, critérios de inclusão e exclusão 
de artigos, relevância dos estudos para a temática proposta, análise dos resultados, 
apresentação e discussão dos resultados.
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Desse modo questiona-se: Com que frequência a literatura traz as causas 
associadas à Síndrome de Guillain Barré? Quais as características e as principais 
conclusões relacionadas a temática? 

Para a seleção dos artigos forma utilizados os critérios de inclusão: artigos 
publicados entre 2005 a 2015, no idioma português e que estivesse disponível online 
na íntegra. Como critérios de exclusão foram estabelecidos: artigos que abordassem 
somente o tratamento, e que não disponibilizassem o resumo, editoriais, cartas ao 
editor, monografias, teses ou dissertações.

Os artigos foram levantados na Base de Dados de Enfermagem (BDENF), 
Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências (LILACS) e Scientific Eletronic 
Library Online (Scielo). Para a busca dos artigos nas bases mencionadas, foram 
utilizados os seguintes descritores de forma cruzada: Enfermagem; Síndrome de 
Guillain-Barré.

O levantamento dos artigos foi realizado nos meses de abril e maio de 2016, 
inserido como atividade prática da disciplina Enfermagem em Cuidados Clínicos I.

A apresentação dos resultados foi realizada de forma descritiva, possibilitando ao 
leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão elaborada, de forma a buscar evidências 
para a prática de enfermagem.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 12 artigos, entre eles quatro foram selecionados, sendo todos 
no idioma português. Todos foram realizados por uma única categoria profissional 
(médicos) e foram publicados em periódicos exclusivamente médicos.

TÍTULO ANO BASE DE DADOS AUTORIA 
(classe profissional)

Cetoacidose diabética associada com 
síndrome de Guillain-Barré - relato de 

caso
2007 LILACS Médico

Síndrome de Guillain-Barré em 
associação temporal com a vacina 

Influenza A
2011 LILACS Médico

Manifestações neurológicas da dengue 2005 SCIELO Médico

Síndrome de Guillain-Barré pós-infecção 
por dengue - relato de caso 2010 SCIELO Médico

TOTAL 2007 – 2011 4 ARTIGOS MÉDICO

Quadro 1. Descrição dos artigos quanto ao título, ano de publicação, base de dados e autoria 
(classe profissional). Fortaleza, 2016.

O estudo de Noviello et al (2007) relata o caso de uma paciente com cetoacidose 
diabética com evolução para SGB. Afirma que não foi encontrado durante o estudo 
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evidências científicas acerca da relação entre a Diabetes Mellitus (DM) e a SGB. Os 
mesmos autores citam que quadros infeciosos são os principais desencadeantes da 
SGB, estando no topo o agente Campylorbacter jejuni. Outras causas associadas 
a síndrome são citadas no estudo como após vacina, linfoma, transplante renal, 
procedimentos cirúrgicos, picada de cobra e lúpus eritomatoso sistêmico (NOVIELLO 
et al., 2007).

A vacina como causa associada à SGB é descrita no relato de caso de FERRARINI 
et al. (2010), apresentando a descrição de uma possível relação temporal entre a 
vacina Influenza A e a síndrome, sem comprovação científica. Os mecanismos de 
patogenicidade da síndrome ainda não foram esclarecidos embora a resposta humoral 
demostre ter relação direta, após quadro infeccioso (NOVIELLO et al., 2007).

Em se tratando de causas pós infecção, Ferreira et al. (2005) e Orsini et al. (2010), 
citam a SGB como um dos distúrbios pós dengue. No primeiro estudo foram analisados 
quarenta e um casos, sendo sete destes diagnosticados com a síndrome. As hipóteses 
que justificariam a relação com o acometimento do Sistema Nervoso Central (SNC) 
seriam: teoria infecção sequencial de Halsteade, a teoria de hiperendemicidade Rosen 
e a recombinação de recombinação sorotípica entre hospedeiro e vetor (FERREIRA 
et al., 2005). 

Diante do exposto considera-se importante conhecer os aspectos relacionados 
as causas associadas a SGB, visto que os artigos levantados no presente estudo 
corroboram a ausência de evidências científicas que confirmem a etiologia da síndrome.

4 |  CONCLUSÃO

Considera-se que os resultados demonstraram que as publicações relacionadas 
ao tema proposto são pouco frequentes, supõe-se que o fato esteja relacionado a falta 
de evidências que justifiquem a etiologia da SGB, sendo assim pouco se sabe ainda 
desta patologia.

Espera-se que o presente estudo, aqui apresentado, estimule novas pesquisas 
para aprofundamento do tema otimizando a qualidade da assistência ao paciente 
portador da síndrome.  
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