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APRESENTAÇÃO
A obra “Política, Planejamento e Gestão em Saúde” emerge como uma fonte de 

pesquisa robusta, que explora o conhecimento em suas diferentes faces, abrangendo 
diversos estudos.

Por ser uma área que investiga processos de formulação, implementação, 
planejamento, execução e avaliação de políticas, sistemas, serviços e práticas de saúde, 
a sua relevância no campo das ciências da saúde é indiscutível, revelando a multiplicidade 
de aportes teóricos e metodológicos, de caráter interdisciplinar, transdisciplinar e 
multiprofissional, influenciados por diferentes campos de conhecimento. 

No intuito de promover e estimular o aprendizado dos leitores sobre esta temática, 
os estudos selecionados fornecem concepções fundamentadas em diferentes métodos de 
pesquisa.

Constituído por dez volumes, este e-Book é composto por 212 textos científicos que 
refletem sobre as ciências da saúde, seus avanços recentes e as necessidades sociais da 
população, dos profissionais de saúde e do relacionamento entre ambos.

Visando uma organização didática, a obra está dividida de acordo com seis 
temáticas abordadas em cada pesquisa, sendo elas: “Análises e Avaliações Comparativas” 
que traz como foco estudos que identificam não apenas diferentes características entre 
os sistemas, mas também de investigação onde mais de um nível de análise é possível; 
“Levantamento de Dados e Estudos Retrospectivos” correspondente aos estudos 
procedentes do conjunto de informações que já foram coletadas durante um processo de 
investigação distinta; “Entrevistas e Questionários” através da coleta de dados relativos ao 
processo de pesquisa; “Estudos Interdisciplinares” que oferecem possibilidades do diálogo 
entre as diferentes áreas e conceitos; “Estudos de Revisão da Literatura” que discutem 
o estado da arte da ciência baseada em evidência sugerindo possibilidades, hipóteses e 
problemáticas técnicas para a prática clínica; e, por fim, tem-se a última temática “Relatos 
de Experiências e Estudos de Caso” através da comunicação de experiência e de vivência 
em saúde apresentando aspectos da realidade clínica, cultural e social que permeiam a 
ciência no Brasil.

Enquanto organizadores, através deste e-Book publicado pela Atena Editora, 
convidamos o leitor a gerar, resgatar ou ainda aprimorar seu senso investigativo no 
intuito de estimular ainda mais sua busca pelo conhecimento na área científica. Por fim, 
agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação, que possibilitaram a construção 
dessa obra de excelência, e o trabalho aqui presente pode ser um agente transformador 
por gerar conhecimento em uma área fundamental do desenvolvimento como a saúde.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: A síndrome pós-poliomielite é uma 
disfunção neurológica sendo classificada como 
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uma neuropatia motora, onde o paciente apresenta sintomas de fraqueza muscular, fadiga 
e dores musculares que acarretam em incapacidade funcional, além disso pode haver 
comprometimento bulbar e insuficiências respiratórias que associadas a outros fatores podem 
ocasionar em internações e possíveis óbitos.  Diante disso, o objetivo do presente estudo 
foi analisar os dados epidemiológicos de internações e óbitos provenientes da síndrome 
pós-poliomielite. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, onde os dados foram 
coletados a partir do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Foram utilizados os 
seguintes critérios de busca: indivíduos internados ou com desfecho óbito devido a sequelas 
da poliomielite no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, a amostra foi analisada 
de forma descritiva de acordo com sexo, região e faixa etária. Observou-se maior número de 
internações e óbitos em pessoas do sexo masculino, sendo a faixa etária mais acometida a 
de 40 à 49 anos.  Foi possível analisar maior predominância dos casos de internação no ano 
de 2016, com maior número de internações na região sudeste e o maior índice de óbitos na 
região sul. Portanto, conclui-se que mesmo após a erradicação da doença, ainda há casos 
de internações e óbitos provenientes das sequelas da poliomielite.
PALAVRAS-CHAVE: Paralisia Infantil; Pólio; Atrofia Muscular pós-poliomielite.

EPIDEMIOLOGY OF POST-POLIO SYNDROME IN BRAZIL
ABSTRACT: The post-polio syndrome is a neurological dysfunction being classified as a 
motor neuropathy, where the patient presents symptoms of muscle weakness, fatigue and 
muscle pain that lead to functional disability, in addition there may be bulbar involvement and 
respiratory failure that associated with other factors can cause hospitalizations and possible 
deaths.  Therefore, the objective of the present study was to analyze the epidemiological data 
of hospitalizations and deaths from post-polio syndrome. It is a descriptive epidemiological 
study, in which data were collected from the SUS Department of Informatics (DATASUS). 
The following search criteria were used: individuals admitted or who died due to post-polio 
syndrome from January 2014 to December 2018, the sample was analyzed in a descriptive 
manner according to gender, region, and age group. The highest number of hospitalizations 
and deaths was observed in males, with the age group most affected being from 40 to 49 
years.  It was possible to analyze a greater predominance of hospitalization cases in the year 
2016, with a higher number of hospitalizations in the Southeast region and a higher death rate 
in the South region. Therefore, it is concluded that even after the eradication of the disease, 
there are still cases of hospitalizations and deaths from the sequelae of polio. 
KEY WORDS: Infantile paralysis; Polio; Muscle Atrophy after pólio. 

1 |  INTRODUÇÃO
A poliomielite é uma doença infectocontagiosa causada pelo poliovirus, o qual 

é transmitido de forma fecal-oral. Seus sintomas são apresentados de forma bifásica e 
acomete crianças e adultos, em 1960 foi considerada erradicada por meio de medidas de 
promoção a saúde e aplicação de vacinas na população (TAVARES, 2015).

Atualmente, há com o baixo índice de casos de poliomielite, o foco se tornou a 

https://www.researchgate.net/publication/23768606_Post-polio_syndrome_Epidemiologic_and_prognostic_aspects_in_Brazil
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Síndrome Pós-Poliomielite (SPP), que é uma disfunção neurológica que se manifesta em 
torno de 15 anos ou mais após a doença.

 Os sintomas da SPP incluem o surgimento de uma nova fraqueza muscular que é 
progressiva, bem como, fadiga e dor que impossibilitam o indivíduo de realizar suas atividades 
de vida diárias, além disso, esses indivíduos podem desenvolver comprometimento na 
musculatura do tórax, dificultando a deglutição e a respiração (MAYNARD, 2003; NEVES; 
et al, 2007; TAVARES, 2015; OLIVEIRA;). 

Entretanto, há poucos estudos epidemiológicos recentes sobre a SPP, sendo assim 
se faz necessário a pesquisa e divulgação dos dados epidemiológicos nacionais das 
sequelas de Poliomielite em indivíduos, que os levam a internação e que podem evoluir 
para óbito. 

2 |  BASE TEÓRICA
A poliomielite, também conhecia como paralisia infantil, é uma doença que acomete 

crianças e adultos sendo uma doença contagiosa que é transmitida por fezes e secreções 
de pessoas já infectadas. Até 1960, foi uma das principais causas de morte e paralisia por 
todo mundo, uma vez que acomete neurônios motores da medula espinhal e se apresenta 
de forma bifásica. Seus sintomas são febre, mal-estar, problemas gastrointestinais 
como vômito, diarreia e cefaleia. A progressão da pólio compromete neurônios motores, 
provocando paralisia que prevalece nos membros inferiores (Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo, 2006).

A SPP ou pós-pólio é uma disfunção neurológica que se manifesta após 15 anos 
ou mais em uma pessoa que sobreviveu a poliomielite, apresentando sinais e sintomas de 
forma inexplicável que dificulta a execução de suas atividades de vida diária. O paciente 
apresenta sintomas de fraqueza muscular, fadiga, dores articulares gerando incapacidade 
funcional, sendo que os sintomas prevalecem nos membros mais fracos, além disso pode 
haver comprometimento bulbar e insuficiência respiratória (OLIVEIRA; MAYNARD, 2003; 
NEVES; et al, 2007).

Tal síndrome compõe o quadro de neuropatias motoras, e com isso a fisioterapia é de 
extrema importância para reabilitação, manutenção e promoção da saúde desse indivíduo, 
visando a melhoria da sua qualidade de vida. É com a pratica do tratamento fisioterapêutico 
que o paciente reativa os neurônios acometidos fazendo com que as fibras musculares 
antes paralisadas, voltem a funcionar normalmente. Através de exercícios com intensidade 
e frequência reduzida, alternados com tempo de repouso, de forma a evitar fadiga, há o 
ganho de mobilidade dos membros acometidos, promovendo mudança no estilo de vida do 
indivíduo que convive com a doença, que associado a boa alimentação e a boa qualidade 
de sono melhora a qualidade de vida indivíduo (NEVES; et al, 2007).



 
Política, Planejamento e Gestão em Saúde 2 Capítulo 9 70

3 |  OBJETIVOS
O presente estudo tem como objetivo descrever e analisar os dados epidemiológicos 

de internações e óbitos devido a SPP no Brasil.

4 |  METODOLOGIA
Trata-se de um estudo do tipo epidemiológico descritivo, no qual os dados foram 

coletados na base de dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Sistema 
Único de Saúde (SUS), disponibilizados pelo Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS), que foi acessado em agosto de 2019.

O público estudado foi constituído por pessoas que se internaram ou morreram 
devido a sequelas da poliomielite no Brasil conforme sexo, região e faixa etária, no período 
de janeiro de 2014 a dezembro de 2018. Os dados obtidos são de domínio e acesso público, 
no site do DATASUS, respeitando os princípios éticos.

5 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período de 2014 a 2018 houve 1668 internações em virtude das Sequelas da 

Poliomielite em todo o Brasil, sendo que o ano de 2016 foi o que apresentou o maior índice 
com 389 notificações. O maior índice de internações foi na região Sudeste com 778, em 
seguida o Nordeste com 641 (Tabela 1).

 Tabela 1. Internações por ano de atendimento segundo região no período de janeiro de 2014 a 
dezembro de 2018. 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Em relação à faixa etária, pode-se observar, no gráfico abaixo (figura 1), que no 
período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, o maior número de internações por SPP 
foi concentrado na faixa etária dos 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos com 362 (21,7%) e 334 
(20,03%) internações, respectivamente. Além disso, crianças menores de 1 ano obtiveram 
os menores índices com 4 (0,24%) internações, sendo os homens os mais acometidos com 
59,41% (991) dos casos e as mulheres com 40,59% (677). 

Quando observado o número de óbitos, ocorreram um total de 27, dos quais a região 
que apresentou maior índice foi a Sul com 12 casos, seguida da região Nordeste sendo 10 
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mortes, a região Sudeste com 4 e o Centro-Oeste que obteve 1 óbito. Os dados da região 
Norte não constavam no sistema. Em relação ao sexo os homens sobrepuseram o sexo 
feminino, 15 vs. 12 óbitos.

Gráfico 1. Número de Internações segundo faixa etária no período de janeiro de 2014 a 
dezembro de 2018.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Portanto, o presente estudo evidenciou uma incidência considerável de internações 
por causa da SPP entre 2014 e 2018 no Brasil. Observou-se um maior acometimento da 
faixa etária de 40 anos, assim como um maior número de homens hospitalizados.

No estudo retrospectivo realizado por Oliveira, Cardoso e Teixeira (1994), 159 
casos foram notificados, sendo 108 mulheres com faixa etária predominante de 1 a 4 
anos. Este achado vai em oposição aos nossos dados, portanto as notificações eram 
predominantemente em crianças.

Quadros (2005), observou que a idade média dos pacientes com SPP foram de 40 
anos. Demonstrando que apesar da erradicação em 1960 da doença, ainda há adultos 
com sequelas dela e notificações de crianças com a doença. O que vem de encontro com 
o nosso achado, no qual a maioria das internações por SPP, ocorreram com indivíduos que 
tem mais de 40 anos.

6 |  CONCLUSÃO
Com este trabalho é possível concluir que mesmo a erradicação em 1960, a 

poliomielite é uma doença que merece atenção, deixando sequelas motoras permanentes e 
ainda incidindo na população brasileira. Segundo este estudo, a faixa etária mais acometida 
foi entre 40 a 49 anos, sendo o maior número de internações na região sudeste e o maior 
índice de óbitos na região sul. Com isso, acredita-se que políticas públicas voltadas para 
a reabilitação e promoção da saúde trarão benefícios a qualidade de vida populacional, 
reduzindo o número de internações e possíveis óbitos. 
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