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APRESENTAÇÃO

A dinâmica da saúde pública, na atualidade, ganha destaque pelas novas demandas 
oriundas de inúmeros e complexos contextos sociais. É importante, nesta situação, 
reconfigurar parâmetros frente ao desenvolvimento de tecnologias, comunicação e 
competição internacional, em um cenário na aceleração de informações. 

Todavia, a importância da saúde publica, na dinâmica do cotidiano, se da pela 
casualidade em que a problemática do adoecimento já passou a ser considerado “o novo 
normal” através das representações sociais, reconfigurada pelo sistema atual. Destaca-
se, neste processo, a influência de um sistema de crenças e valores. Por conseguinte, tal 
percepção social passa a ser problemática, pois substitui a ideia de saúde por doença, 
modificando, também, hábitos e comportamentos, possibilitando novas demandas 
biopsicossociais frente ao cenário multiprofissional de saúde. 

Neste aspecto, destaca-se a Neurologia, uma especialidade da Medicina que estuda 
as doenças estruturais do Sistema Nervoso Central e do Sistema Nervoso Periférico, 
na complexidade anatômica e funcional, por meio das alterações psíquicas; alterações 
motoras; alterações da sensibilidade; alterações da função dos nervos do crânio e da face; 
manifestações endócrinas por comprometimento do hipotálamo ou hipófise; alterações 
dependentes da função do sistema nervoso autônomo; manifestações devidas ao aumento 
da pressão intracraniana; crises epilépticas, com ou sem convulsões motoras, com ou 
sem alterações da consciência; e manifestações de comprometimento das meninges, 
principalmente rigidez de nuca; dentre outras.

Neste sentido, a obra “Avanços na neurologia e na sua prática clínica 3” aborda temas 
relacionados a infecções virais e bacterianas que afetam o sistema nervoso, doenças 
neurodegenerativas, doenças motoras, doenças sexualmente transmissíveis de impacto 
neural, e atuação do profissional de medicina.

Os tipos de estudos explorados nesta obra foram: revisão narrativa, relato do caso, 
revisão integrativa de literatura, estudo epidemiológico transversal, revisão de literatura, 
revisão de literatura sistematizada, pesquisa bibliométrica, estudo transversal, pesquisa 
etnográfica, relato de experiência e estudo reflexivo.

Neste âmbito, a obra “Avanços na neurologia e na sua prática clínica 3” explora a 
diversidade e construção teórica e científica no segmento da Medicina, através de estudos 
realizados em diferentes instituições e organizações de ensino superior no contexto 
nacional.

É de extrema importância a exploração, divulgação, configuração e reconfiguração 
do conhecimento através da produção científica, sendo este, de fato, um ciclo continuo. 
Tais características fundamentam o desenvolvimento social e possibilitam o bem-estar e 
qualidade de vida da população. 

Para tanto, a Atena Editora possui uma plataforma consolidada e confiável, sendo 
referência nacional e internacional. Ressalta-se, também, seu fator de impacto no meio 
científico para que estes pesquisadores explorem e divulguem suas pesquisas. 

Tallys Newton Fernandes de Mato
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RESUMO: A Síndrome de Parsonage-Turner 
(SPT) é um distúrbio doloroso que atinge 
a cintura escapular acometendo o nervo 
torácico longo e os músculos supraespinhal 
e infraespinhal, cursando com paralisia do 
músculo serrátil anterior e trapézio inferior. 
Objetivo: Relatar os efeitos da aplicação da 
Stimulation Electrical Functional ou Estimulação 
Elétrica Funcional (FES) associado a prescrição 
de Etna® por um mês na recuperação da 
Síndrome de Parsonage-Turner (SPT) em uma 
paciente de 38 anos. Relato do Caso: Paciente 
feminino, 38 anos, sem comorbidades, em 
período puerperal, um mês pós - gestação 
sem intercorrências, iniciou quadro de dores 
intensas em pontadas em região de deltoide 
direito, seguido de paralisia do músculo serrátil 
anterior e trapézio inferior (escápula alada). 
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Após realização de exames laboratoriais e de imagem, foi relatado como primeira hipótese 
diagnóstica a presença de bursite subacromial. Após tratamento ineficaz com antiflamatórios 
não esterioidais (AINES) foi realizado exame de eletroneuromiografia onde foi diagnosticado 
como SPT. O exame físico identificou limitação de amplitude de movimento (ADM) de 
abdução do ombro em 140 graus e flexão em 110 graus. Foram realizadas 50 sessões de 
terapias, sendo 20 sessões de pilates; 10 sessões de osteopatia; 10 sessões de acupuntura 
e 10 sessões de fisioterapia convencional, sem melhora do quadro. Após dois meses com a 
limitação foi iniciado o tratamento com aplicação da FES (10 sessões) associado ao uso de 
Etna, que ocasionou a melhora do quadro de dor e aumento da ADM de abdução e flexão 
do ombro, 170º de abdução e 160º de flexão. Conclusão: Conclui-se que a associação da 
FES com a administração do Etna® por um mês promoveu a melhora do quadro de dor e 
mobilidade articular completa no ombro da paciente com SPT.
PALAVRAS-CHAVE: FES, Síndrome de Parsonage-Turner, Etna®.

ABSTRACT: Parsonage-Turner Syndrome (SPT) is a painful disorder that affects the 
shoulder girdle, affecting the long thoracic nerve and the supraspinatus and infraspinatus 
muscles, with paralysis of the anterior serratus muscle and the lower trapezius. Objective: 
To report the effects of applying Stimulation Electrical Functional or Functional Electrical 
Stimulation (FES) associated with Etna® prescription for one month in the recovery of 
Parsonage-Turner Syndrome (SPT) in a 38-year-old patient. Case Report: Female patient, 
38 years old, without comorbidities, in the puerperal period, one month post-pregnancy 
without complications, started severe pain in stitches in the right deltoid region, followed 
by paralysis of the anterior serratus muscle and lower trapezius (scapula) winged). After 
laboratory and imaging tests, the presence of subacromial bursitis was reported as the first 
diagnostic hypothesis. After ineffective treatment with non-steroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs), an electroneuromyography exam was performed where he was diagnosed as 
SPT. The physical examination identified limitation of range of motion (ROM) of shoulder 
abduction at 140 degrees and flexion at 110 degrees. 50 therapy sessions were held, 20 of 
which were pilates; 10 osteopathy sessions; 10 sessions of acupuncture and 10 sessions of 
conventional physiotherapy, without improvement of the condition. After two months with the 
limitation, treatment was started with the application of FES (10 sessions) associated with the 
use of Etna, which led to an improvement in pain and increased ROM in abduction and flexion 
of the shoulder, 170º of abduction and 160º of flexion. . Conclusion: It is concluded that the 
association of FES with the administration of Etna® for one month promoted the improvement 
of pain and complete joint mobility in the shoulder of the patient with SPT.
KEYWORDS: FES, Parsonage-Turner Syndrome, Etna®
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1 |  INTRODUÇÃO

A Síndrome de Parsonage-Turner (SPT) ou Neuralgia Amiotrófica (NA) foi descrita 
pela primeira vez em 1887 por Dreschfeld e definida após estudos por Parsonage e Turner 
em 1948 como um quadro de dor neuropática não traumática que acomete a cintura 
escapular. Apesar de ser uma afecção com ampla variedade de manifestações clínicas, o 
quadro baseia-se, geralmente em dor neuropática aguda na região do ombro, que pode 
durar horas ou semanas, e culmina com melhora espontânea seguida de sequelas na 
região acometida, tais como fraqueza, paralisia e atrofia da musculatura, além de perdas 
sensoriais. (SANTOS et al., 2014).

A causa dessa disfunção ainda é incerta, sendo as hipóteses mais prováveis infecções 
virais e processos autoimunes. Entretanto, pode-se associar tal lesão com atividades 
repetitivas, uma vez que acomete tenistas, mulheres no período puerperal dentre outras 
atividades (RUSSELL, 2016).

A ocorrência relatada de SPT é de 1,6 a 3,0 casos por 100 mil indivíduos por ano, embora 
a incidência real provavelmente seja pelo menos de 20 a 30 casos por 100 mil indivíduos, 
secundária ao subdiagnóstico e a falhas no reconhecimento (CAVALHEIRO et al., 2016). 
Apresenta maior prevalência no sexo masculino, sem razão definida documentada, e na 
maioria das vezes evolui com resolução utilizando somente analgésicos e fisioterapia 
para recuperação e fortalecimento muscular. (SANTOS et al., 2014).

O medicamento ETNA® é composto por fosfato dissódico de citidina (2,5mg), 
trifosfato trissódico de uridina (1,5mg) e acetato de hidroxocobalamina (1,0mg), sendo 
utilizado para o tratamento de distúrbios neurais periféricos. É produzido por laboratório 
brasileiro e registrado pela AVISA nos formatos de cápsula e injetável (MACHADO, 2019).  

O fármaco ajuda na recomposição do nervo periférico lesado através do fornecimento 
de nucleotídeos de vitamina B12. Estudos mostram que a vitamina B12 ou seus derivados 
têm efeitos benéficos na dor e parestesia causadas pela neuropatia periférica (Sun, Lai, 
& Lu, 2005). A inclusão de nucleotídeos como a uridina e citidina promove um aumento 
no nível de proteínas neuríticas, visto que integram vias metabólicas de síntese da bainha 
de mielina e atuam como precursores do RNA neuronal, melhorando a velocidade de 
condução do nervo (GIUFFRIDA et al., 1984).

O ETNA® é contraindicado nas seguintes situações: pacientes com alergia a um ou 
mais componentes da fórmula; acidente vascular encefálico (AVE) recente; deficiência de 
diidropirimidino desidrogenase; deficiência de ornitina carbamoiltransferase e deficiência 
de diidropirimidinase, que são doenças genéticas. Interação medicamentosa com 
alopurinol, citicolina, antivirais análogos dos nucleosídeos pirimidínicos e pentobarbital 
(GAGLIARDI, 2003).

A Estimulação Elétrica Funcional - Functional Electrial Stimulatio (FES) é um aparelho, 
no qual sua funcionalidade fundamenta por estimulação elétrica funcional, é uma forma 
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de tratamento que utiliza corrente elétrica de baixa frequência para provocar a contração 
de músculos paralisados ou enfraquecidos decorrentes de lesões. Desse modo, essa 
corrente proporciona a contração muscular funcional, controlada pelo equipamento sendo 
involuntárias para o paciente. Em suma, o processo estimulante proporcionado pela FES 
acelera o processo de cicatrização da lesão originada (MENDONÇA et al., 2011). 

A FES permite a contração através de estímulos elétricos que despolariza o nervo 
motor promovendo a contração. Para a realização é necessário um sincronismo de 
estímulos envolvendo duração, frequência e repetição controlando o processo de fadiga 
muscular e obtendo movimentos úteis a locomoção. O equipamento permite que as fibras 
do tipo I e tipo II aumente de tamanho, além de aumentar a desidrogenase succínica 
(flavoproteína contendo ferro hemínico) e elevando a capacidade aeróbica do músculo, 
atuando na capacidade oxidativa mitocôndrial (FERNANDEZ et al., 2011). 

Portanto, é importante conhecer suas indicações para conseguir um resultado 
positivo, tendo em vista que a obesidade é um fator que dificulta sua utilização pelo fato 
da gordura atuar como elemento isolante que dificulta a passagem da corrente, além das 
neuropatias onde não acontece respostas a estímulos de curta duração. Em pacientes 
com disritmias é necessário o monitoramento por ECG para analisar as alterações na 
frequência cardíaca. Os pacientes com déficits sensoriais podem apresentar irritação na 
pele após o procedimento. Dessa forma, a utilização desse recurso terapêutico deverá 
ser monitorada e aplicada por profissionais que conhecem seus mecanismos de ações e 
procedimento para utilização (MENDONÇA et al., 2011). 

Desse modo, as principais aplicações da FES são no tratamento de atrofias 
musculares em geral, controle da espasticidade, facilitação neuromuscular, paraplegias, 
paraparesias, hemiplegias, paralisia cerebral e esclerose múltipla. Assim, os resultados 
e parâmetros de tratamento utilizados na reabilitação são amplos e a recuperação do 
paciente dependerá do conhecimento e manuseio do equipamento pelo profissional 
habilitado (CECATTO et al., 2013).

2 |  OBJETIVO

Relatar os efeitos da aplicação da FES associado a prescrição de Etna® por um mês 
na recuperação da SPT em uma paciente de 38 anos. 

3 |  RELATO DE CASO

Paciente do gênero feminino, 38 anos, pós-gestação saudável e mãe de uma 
lactente com refluxo gastroesofágico (RGE). Primeira gestação/parto cesárea. A paciente 
possui graduação superior e pós-graduação completas. Possui como ocupação serviço 
de docência/professora universitária há 17 anos e realiza movimentos repetitivos no seu 
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dia-a-dia. 
A paciente apresentou dores intensas em ombro direito com paralisia do músculo 

serrátil anterior e trapézio inferior (escápula alada) causando limitação de abdução do 
ombro em 140º e flexão em 110º, provavelmente devido a movimentos repetitivos diários 
de segurar sua filha para contenção do RGE.

A paciente apresentou dores intensas em no ombro direito em pontadas, com paralisia 
do músculo serrátil anterior e trapézio inferior, ocasionando escápula alada (Figura 1A), 
causando limitação de abdução do ombro em 140º e flexão em 110º, provavelmente 
devido a movimentos repetitivos diários de segurar sua filha para contenção do RGE. 
Após realização de exames laboratoriais e de imagem a primeira hipótese diagnóstica foi 
de bursite subacromial. Dessa forma, foram prescritos anti-inflamatórios não esteroidais 
(AINES), porém, não foi obtido sucesso no tratamento. A partir de então foi necessária a 
realização de uma eletroneuromiografia, que constatou SPT.

Ao exame físico, a paciente apresentava quadro de dor em pontada em região de 
deltóide e escápula direita associada ao movimento de abdução do ombro acima de 90º, 
que evoluiu para paralisia completa da escápula.  Além disso, demonstrava hipotrofia da 
musculatura da cintura escapular e diminuição da amplitude de movimento em abdução e 
flexão de ombro, completando somente 140º e 110º de movimentação respectivamente. 
Não apresentava demais alterações em nenhum outro sistema. 

Para confirmação da lesão neural no ombro da paciente foi prescrito eletroneuromiografia 
da musculatura do ombro direito, onde foram evidenciados comprometimento na condução 
nervosa do nervo torácico longo que inerva o músculo serrátil anterior e ramos espinhais 
torácicos para o músculo trapézio interior. O laudo do exame apresentou latência distal, 
amplitudes dos Potenciais de Ação Muscular Compostos (CMAPs) reduzidas e velocidade 
de condução reduzidas no segmento do antebraço para o nervo torácico longo e nervo 
escapular dorsal. 

Inicialmente, em razão da suspeita diagnóstica de bursopatia, foi indicado e realizado 
tratamento com anti-inflamatórios não esteroidais (AINES). Após esse diagnóstico, a 
paciente foi tratada com fisioterapia convencional (20 sessões), em seguida realizou 10 
sessões de osteopatia e 20 sessões de pilates. Essas intervenções não aliviaram a dor e 
a ADM. Em seguida, foram realizadas 10 sessões de FES com estímulo do ponto motor 
do nervo torácico longo e espinhal, associadas ao uso diário/noturno do medicamento 
Etna® durante o período de um mês. 

Um par dos eletrodos da FES foi colocado no ponto motor do nervo torácico longo, 
entre o 5º e 6º espaço intercostal entre a linha axilar posterior e a borda inferior da 
escápula direita. O outro par foi colocado no ponto motor do músculo trapézio interior, 
entre a borda medial da escápula e os processos espinhosos das vértebras de T5 à T7. 
O FES foi ajustado para os seguintes parâmetros: frequência de 50 Hz, duração do pulso 
de 300 µv, tempo on de 1 e tempo off de 2, duração de tratamento de 20 minutos. Durante 
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a aplicação da FES a paciente realizava um movimento funcional contra uma resistência 
- teraband com resistência – cor verde, durante a contração (tempo on) de retração da 
escápula. 

A noite durante um mês a paciente administrava um comprimido do Etna® 
(fosfato dissódico de citidina 2,5mg, trifosfato trissódico de uridina 1,5mg e acetato de 
hidroxocobalamina 1,0mg).

Com este tratamento obteve-se diminuição da atrofia muscular e da escápula alada, 
aumento da amplitude de movimentos de abdução para 170º e de flexão do ombro para 
160º, com diminuição significativa do quadro álgico do ombro direito. Na reavaliação 
clínica os testes propedêuticos do ombro direito foram realizados e não foram identificados 
comprometimentos das funções nessa articulação. Para confirmação da melhora do 
quadro e recuperação da inervação dos músculos serrátil anterior e trapézio inferior 
foi prescrito pelo médico um novo exame de eletroneuromiografia onde foi constatada 
funções e condução nervosa normal da musculatura do ombro direito (Figura 1B). 

(A) (B)
Figura 1. Visão posterior do tórax e do ombro da paciente com de Síndrome de Personage-Turner. (A) 

Antes do tratamento com FES e Etna®. (B) Depois do tratamento com FES e Etna®.

No laudo da eletroneuromiografia foi constatado neurocondução motora e sensitiva 
dentro dos parâmetros da normalidade, com latência distal, amplitudes dos CMPAs e 
velocidade de condução normais nos segmentos do antebraço e braço. 

4 |  DISCUSSÃO

A SPT é um distúrbio doloroso que atinge a cintura escapular acometendo os 
nervos e a musculatura da cintura escapular. Não há uma causa conhecida, porém há 
hipóteses de que pode ser decorrente de processos virais, autoimunes ou proveniente 
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de movimentos repetitivos. Não há um tratamento definido, sendo utilizado na maioria 
das vezes analgésicos para controle da dor e terapias para ganho de tônus muscular 
(SANTOS et al., 2014). No presente estudo foi evidenciada melhora significativa da dor e 
ganho de ADM do ombro da paciente avaliada após intervenção com a utilização da FES 
e o Etna® por um mês.  

Essa doença pode ter resolução ao longo do tempo, com redução da dor neuropática 
seguida pelo retorno gradual da força muscular e função. Assim, o tratamento poderá ser 
dividido em duas partes, sendo na primeira fase, indicada a prescrição de analgésicos 
e repouso para diminuição do quadro álgico. A utilização de tipoia poderá ajudar na 
manutenção do repouso articular. Os anti-inflamatórios corticosteroides não são indicados 
pois é desconhecida a etiologia dessa síndrome, se é viral ou autoimune, embora existem 
estudos que comprovem que esses medicamentos podem ajudar na fase aguda de dor 
e aumente a força muscular. Após melhoria do quadro da dor inicia-se a segunda fase, 
priorizando o reestabelecimento e manutenção da amplitude do movimento articular, 
seguido pelo fortalecimento do músculo. (MONTEIRO, 2015).

Na reavaliação, os pacientes devem ser seguidos em intervalos mensais para 
avaliação da progressão da regeneração neural. Esse acompanhamento pode ser 
feito com estudos eletro-diagnósticos e exame físico, buscando sempre o máximo de 
informações para coordenar o tratamento da melhor forma possível. Porém, um ponto 
importante é que em geral, a duração da dor está correlacionada com a duração da 
fraqueza muscular, então tudo depende do desenvolvimento do paciente em resposta 
ao tratamento proposto pelo médico. Cabe ressaltar que, é essencial compreender que 
a desnervação que persiste durante período maior que um ano terá um prognóstico 
desfavorável. (CAETANO et al., 2016).

A reavaliação clínica, é importante para condução do tratamento e a avaliação 
funcional, do quadro álgico, dosagens de enzimas musculares, ressonância magnética 
e a eletroneuromiografia poderão auxiliar na conduta terapêutica (FERNANDES et al., 
2011).

Por ser uma doença relativamente rara, os métodos de tratamento e intervenção 
terapêutica ainda são escassos, assim o presente estudo permitiu evidenciar que a 
utilização da FES associado com o Etna por um mês possibilitou a recuperação completa 
do ombro da paciente em questão. 

A FES é um equipamento utilizado na conduta fisioterapêutica que permite a 
recuperação das funções neuromusculares (KRUEGER-BECK et al., 2010). O estudo 
permitiu evidenciar seus benefícios na recuperação da condução nervosa do estímulo 
para o nervo torácico longo e fibras espinhais para os músculos serrátil anterior e trapézio 
fibras inferiores.

O Etna® é um medicamento utilizado no tratamento de lesões nervosas periférica 
(GAGLIARDI, 2003) e a sua associação no tratamento da paciente beneficiou na melhora 
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da dor e ADM do ombro da paciente em estudo.  

5 |  CONCLUSÃO

Conclui-se que a associação da FES com a administração do Etna® por um mês 
promoveu a melhora do quadro de dor e mobilidade articular completa no ombro da 
paciente com SPT.
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