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APRESENTAÇÃO
Desde os primeiros reportes epidemiológicos na China em dezembro de 2019 que 

sinalizavam o alerta de uma pneumonia de rápido contágio até então desconhecida, os 
números gerais de infecção e mortalidade pelo novo coronavírus tem sido alarmantes. 
No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020 e conforme dados 
do Ministério da Saúde, até o fechamento da organização deste e-book, o país totalizava 
213.817.90 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e 595.446 óbitos por COVID-19. 
Também até o fechamento da organização deste e-book, o Brasil já havia imunizado 
totalmente 87.436.784 indivíduos – o que representa 40,99% da população brasileira – 
segundo o consórcio nacional de veículos de imprensa.

A comunidade científica nacional rapidamente se voltou ao estudo da pandemia do 
novo coronavírus: Mota e colaboradores no artigo “Produção científica sobre a COVID-19 no 
Brasil: uma revisão de escopo” encontraram, apenas até maio de 2020, 69 publicações em 
revistas nacionais sobre assuntos relacionados à COVID-19; no entanto, além de algumas 
lacunas investigativas como a realização de ensaios clínicos randomizados e revisões 
sistemáticas, os autores atestam que “(...) a produção científica nacional sobre a COVID-19 
tem papel imediato na formulação de políticas públicas de enfrentamento da doença e na 
orientação de decisões clínicas no que tange as ações de prevenção e tratamento (…) 
cabendo às universidades brasileiras o papel de protagonistas nessa produção”.

Pensando neste cenário, a Atena Editora convida seus leitores a estudar a obra 
“COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais”. Para este e-book foram 
revisados e selecionados 44 artigos técnicos e científicos que aqui estão dispostos em 
dois volumes: o primeiro aborda os aspectos patológicos, clínicos e epidemiológicos da 
COVID-19 e, no segundo volume, encontram-se os trabalhos que investigaram os impactos 
socioambientais da pandemia em diversos grupos e/ou comunidades brasileiras.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
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RESUMO: A COVID-19 é uma doença altamente 
infecciosa denominada coronavírus-19, pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), com 
repercussões clínicas da síndrome respiratória 
aguda-coronavírus 2 (SARS-CoV-2). Evidências 
recente tem demonstrado acometimento dos 
sistemas neurológico e muscular originados pela 
infecção da COVI-19. O objetivo deste estudo 
foi realizar uma revisão narrativa da literatura 
descrevendo repercussões secundárias de 
impactos funcionais neuromusculares do novo 
coronavírus, utilizando base de dados dos artigos 
científicos, livros, sites e revistas publicados nos 
últimos três anos sobre o tema, exceto referências 
clássicas que ajudaram na compreensão sobre 
a análise do mecanismo do novo coronavírus - 
2019. Para a revisão narrativa, foi realizada uma 
busca nas bases de dados Google Acadêmico, 
Scielo, Periódicos Capes e Pubmed. Definiu-se a 
questão norteadora: Quais são as manifestações 
neuromusculares ocasionada pela covid-19? As 

buscas ocorrem nos meses de fevereiro a junho 
de 2021 e as palavras chaves utilizadas na busca 
foram: manifestações neuromusculares, infecção 
pelo SARS-Cov-2, sistema nervoso central e 
sistema nervoso periférico. Os resultados obtidos 
demonstram sintomatologia associada com 
a infecção da COVID-19, com manifestações 
neurológicas como vertigem, cefaleia, acidente 
vascular encefálico, encefalopatia e encefalite; 
e manifestações neuromusculares mialgias, 
miosite, rabdomiólise e polineuropatias como 
síndrome de Guillian- Barré. Perante o exposto, 
considera-se a infecção dela COVID-19 pode 
deixar sequelas neuromotoras, porém ainda é 
incerto o acometimento a médio e longo prazo.
PALAVRAS - CHAVE: manifestações 
neuromusculares, SARS–CoV-2, desordem do 
sistema nervoso central, neuropatias periféricas. 

NEUROMUSCULAR INJURIES AFTER 
COVID-19 INFECTION: NARRATIVE 

REVIEW
ABSTRACT: COVID-19 is a highly infectious 
disease called coronavirus-19, by the World 
Health Organization (WHO), with clinical 
repercussions of acute respiratory syndrome-
coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Recent evidence 
has shown involvement of the neurological 
and muscular systems originated by COVI-19 
infection. The aim of this study was to conduct 
a narrative review of the literature describing 
secondary repercussions of neuromuscular 
functional impacts of the new coronavirus, using 
a database of scientific articles, books, websites 
and journals published in the last three years on 

http://lattes.cnpq.br/9712320988751901
http://lattes.cnpq.br/9645206879331393
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the subject, except for classical references that helped in understanding the analysis of the 
mechanism of the new coronavirus-2019. For the narrative review, a search was performed in 
the databases Google Acadêmico, Scielo, Periódicos Capes and Pubmed. The fundamental 
question was defined:  What are the neuromuscular manifestations caused by covid-19? 
The searches take place from February to June 2021 and the key words used in the search 
were: neuromuscular manifestations, SARS-Cov-2 infection, central nervous system and 
peripheral nervous system. The results obtained show symptoms associated with COVID-19 
infection, with neurological manifestations such as vertigo, headache, stroke, encephalopathy 
and encephalitis; and neuromuscular manifstations myalgias, myositis, rhabdomyolysis and 
polyneuropathies such as Guillian-Barré syndrome. In view of the above, covid-19 infection 
is considered to leave neuromotor sequelae, but it is still uncertain the involvement in the 
medium and long term.
KEYWORDS: neuromuscular manifestations, SARS–CoV-2, central nervous system disorder, 
peripheral neuropathies.

1 |  INTRODUÇÃO
A doença altamente infecciosa denominada coronavírus-2019 (COVID-19), pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), com etiologia de repercussões clínicas da síndrome 
respiratória aguda – coronavírus 2 (SARS-CoV-2) manifestou-se na China em dezembro 
de 2019 e em março de 2020 a mesma organização declarou pandemia mundial com 
vastas consequências e sequelas desconhecidas, inúmeras mortes e incertezas do futuro 
(BENNY; KHADILKAR, 2020).

A COVID-19, originado pela recente SARS-CoV-2, demonstrou caraterísticas 
potenciais de afinidades com o sistema nervoso central (SNC), tornando-se uma aptidão 
deste agente infeccioso. Foram analisadas sequelas neurológicas causada por SARS-
CoV-2 bem como evidências sobre a importância de examinar as repercussões neurológicas 
e motoras proveniente do coronavírus (CoV) em um panorama translacional (NATOLI et al., 
2020).

Devido ao recente surto pandêmico da COVID-19, é necessário estarmos atentos 
para as complicações neuromusculares que podem estar correlacionadas com a infecção 
pelo novo coronavírus (GUIDON; AMATO, 2020). Segundo os autores Benny e Khadilkar 
(2020), apesar das manifestações predominantes dos quadros clínicos da COVID-19 sejam 
a febre, tosse e comprometimento do sistema respiratório, sugiram novas ocorrências no 
sistema nervoso central (SNC) e no sistema nervoso periférico (SNP).

A necessidade de compelir a compreensão das manifestações neuromusculares e 
neurológicas após a COVID-19 é imprescindível na condição social hodierno do mundo. 
Nos recentes estudos dos autores Guidon e Amato, (2020) e Benny e Khadilkar (2020) 
constataram implicações neuromusculares significativas, surgindo novos acometimentos 
no SNC e no SNP.

As infecções ocasionadas pela COVID-19 têm se tornado cada vez mais graves 
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e requerem muitos estudos de forma sistêmica sobre as manifestações neurológicas e 
neuromusculares. Dessa maneira reuniremos as informações mais atuais e relevantes 
publicadas sobre esse assunto, isso contribuirá com a ampliação dos conhecimentos sobre 
as manifestações clínicas do coronavírus - 2019.

2 |  METODOLOGIA 
O estudo é uma revisão narrativa da literatura, com o intuito de identificar, analisar 

e sintetizar resultados de análises referindo-se principalmente em manifestações 
neuromusculares com a etiologia da COVID-19. 

Para a revisão narrativa, foi realizada uma busca por artigos, livros nas bases de 
dados Google Acadêmico, Scielo, Periódicos Capes e Pubmed. Além da busca nas bases 
de dados, também foram realizadas pesquisas em sites, jornais e revistas.  Definiu-se 
a questão norteadora: Quais são as manifestações neuromusculares ocasionada pela 
covid-19? As buscas ocorrem nos meses de fevereiro a junho de 2021 e as palavras chaves 
utilizadas na busca foram: “manifestações neuromusculares”, “infecção pelo SARS-Cov-2”, 
“sistema nervoso central” e “sistema nervoso periférico”, os termos em inglês empregados 
foram: “neuromuscular manifestations”, “SARS-Cov-2 infection”, ”central nervous system” 
and “peripheral nervous system”.

Os critérios de inclusão dos materiais literários estabeleceram o período de 
publicação de três anos pela possibilidade de poder encontrar um número maior de artigos 
científicos sobre a temática. Incluíram-se apenas artigos disponibilizados em português e 
inglês, dissertações, teses, matérias de revistas eletrônicas, sites e livros. Como critérios 
de exclusão, foram rejeitados os materiais literários que não tinham relação direta com o 
tema proposto pelo trabalho.

Posteriormente analisando os materiais que atenderam aos critérios de inclusão e 
exclusão foram sintetizados em uma tabela. O resumo foi organizado de forma a apresentar 
a estrutura dos trabalhos em tópicos, compostos por: autor(es), objetivo, tipo de estudo e 
principais resultados.

Os materiais encontrados foram analisados quantitativamente através de 
porcentagem apresentados por meio de tabela.

3 |  RESULTADOS 
A partir dos estudos analisados e a utilização das palavras chaves e dos critérios de 

inclusão e exclusão descritos na sessão anterior, pela leitura dos títulos e resumos, foram 
encontrados 44 artigos elegíveis e destes 09 foram incluídos no estudo como mostra a 
Figura 1.
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Figura 1: Fluxograma dos processos de seleção dos estudos. 

Fonte: Autoria própria, 2021.

Dos 09 artigos incluídos, a respeito da metodologia empregada, cinco eram de 
revisão de literatura, três retrospectivos e um análise reflexiva como descritos na Tabela 1.

AUTOR(ES) OBJETIVO TIPO DE ESTUDO PRINCIPAIS RESULTADOS

Mao et al., 2020
Investigar as manifestações 
neurológicas de pacientes 
com sinais de infecção por 

SARS-CoV-2 

Retrospectivo

Dos 214 pacientes estudados, 88 (41,1%) 
se encontraram em casos críticos, sendo 
estes mais velhos (58,7 ± 15,0 anos vs 

48,9 ± 14,7 anos), e com mais frequência 
de comorbidade secundária (42 [47,7%] vs 
41 [32,5%]), especialmente hipertensão, 

como doenças cerebrovasculares agudas 
(5 [5,7%] vs 1 [0,8%]), e lesão no sistema 

musculoesquelético (17 [19,3%] vs 6 
[4,8%]). 

Greve et al., 
2020

Analisar fundamentos 
que transcorreu no 

concerne do impacto da 
COVID-19 nos sistemas 

imunológico, neurológico, 
musculoesquelético e no 
processo de reabilitação.

Análise reflexiva

Contaminados pela COVID-19 sofrem 
implicações musculoesquelética 

conveniente ao processo inflamatório 
exacerbada, intensificado pela diminuição 
da massa muscular devido ao imobilismo. 
A reabilitação deve ser iniciada no ato na 

internação dos pacientes com a COVID-19, 
evitando deterioração prolongada, com 
mobilização precoce, melhorando as 

funções respiratória, muscular e cognitiva. 
Os protocolos devem ser adaptados de 
acordo com a gravidade da patologia no 

paciente de forma individualizada.
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Costa; Pinto, 
2020

Analisar as manifestações 
neurológicas ocasionada 

pela COVID-19. Retrospectivo
Cerca de 14% dos doentes admitidos 
em UTIs apresentam maior chance de 

alterações neurológicas.

Benny; 
Khadilkar, 2020

Relatar as características 
infrequentes dos 

pacientes com sintomas 
neuromusculares 

ocasionada pelo novo 
coronavírus.

Revisão bibliográfica

Achados indicam que as alterações da 
miosite se manifesta devido ao aumento da 
creatinina quinase com algia muscular mais 

frequente em idosos, com comorbidades 
como diabetes e hipertensão, sem sintomas 

típicos de COVID-19, apresentando 
linfopenia com níveis altos de dímero D e 

proteína C reativa.

Troyer; Kohn; 
Hong, 2020

Investigar a longo prazo 
os potenciais resultados 

neuropsiquiátricos 
correlacionado com 

COVID-19, revisando 
análises acessíveis com 
argumentações sobre os 
mecanismos das reações 
imunológicas, bem como o 

prognóstico. 

Revisão bibliográfica

Explanações recentes designa que a 
contaminação por SARS-CoV-2 está 

relacionada com à disfunção do olfato e 
da acuidade do paladar, que pode estar 

entre as primeiras manifestações em 
uma incógnita de casos confirmados. 
Concomitantemente em repercussões 

neuropsiquiátricos, sendo encefalopatia, 
psicose, disfunção neuromuscular ou 
processos desmielinizantes, oscilação 
de humor, que acompanha a infecção 
viral aguda ou repercussões após a 

contaminação por semanas, meses ou 
mais, em pacientes recuperados.  

Accorsi et al., 
2020

Apresentar uma análise 
sobre a afecção do novo 

coronavírus no SNC, 
destacando a correlação 

com a tempestade de 
citocinas.

Revisão da literatura

Pacientes infectados por SARS-CoV-2, 
podem ser susceptíveis de manifestações 
neurológicas como meningite, encefalite, 
encefalopatia necrosante aguda (ENA) 
e síndrome de Giullian-Barré. Estudos 

apontam que as implicações neurológicas 
provenientes da contaminação pelo novo 
coronavírus estão correlacionados com a 
neuroinflamação que desenvolvem para 

uma tempestade de citocinas. 

Studart-Neto et 
al., 2020

Analisar a relação 
do encaminhamento 

neurológico em casos 
clínicos e intensivistas em 
um hospital exclusivo para 

COVID-19.

Retrospectivo

Foram relatados 1.208 pacientes, 
destes 89 (7,4%) foram diagnosticados 
com comprometimentos neurológicos. 

Logo os principais achados englobaram 
manifestações de crises epilépticas 
(9,0%), acidente vascular cerebral 

(16,7%), encefalopatia (44,4%), patologias 
precedentes neurológicas (9,0%), lesões 
encefálicas agudas (3,4%), transtornos 

neuromusculares (5,6%). 
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Katyal et al., 
2020

Analisar as implicações 
neuromusculares 

correlacionada com à 
SARS-COV-2 e distinguir os 
possíveis mecanismos de 
incursão neuromuscular. 

Revisão narrativa

Os achados dos distúrbios das funções 
corporais repercutem fraquezas musculares, 
distúrbios hemodinâmicos com hipertensão 

grave com resistência aos fármacos, 
sugerindo possível complicação no sistema 

nervoso autônomo. 

Paliwal et al., 
2020

Apresentar uma análise 
sobre a afecção do novo 

coronavírus no SNC, 
destacando a correlação 

com a tempestade de 
citocinas.

Revisão

As sintomatologias iniciais da COVID-19 
são olfatórias e gustativas, com indicativo 

inflamatório e do edema com lesão axonal. 
Nestes pacientes infectados pelo novo 
coronavírus pressupõe uma entrada 

da via olfatória envolvendo o cérebro e 
os demais nervos cranianos, podendo 

comprometer também o SNP, por infecção 
direta ou mimetismo molecular. Além do 
mais a síndrome de Guillian – Barré e a 
síndrome de Miller – Fisher, vem sendo 

destacadas em paciente infectados, tendo 
a mialgia como um dos sinais iniciais mais 
comumente ocasionados pelo novo vírus.

Tabela 1: Descrição dos estudos inseridos na revisão.

Fonte: Autoria própria, 2021.

Com base nos dados da Tabela 1, tem – se que 66,6% dos materiais utilizados 
neste estudo foram artigos científicos de revisão, 30% foram artigos retrospectivos e 3,34% 
análise reflexiva.

4 |  DISCUSSÃO
De acordo com o que foi encontrado na literatura, os resultados obtidos nos estudos 

demonstram que os impactos gerados pela infecção da COVID-19, pode contribuir no 
desenvolvimento de sequelas neurológicas e neuromusculares crônicas em pacientes que 
foram hospitalizados ou com tratamento ambulatorial.

Estudo conduzido por Mao et al. (2020) observaram 214 pacientes com infecção 
da COVID-19 e apontaram associação de lesão neurológica, podendo infectar o SNC e 
SNP, destes 8,9% das manifestações do SNP foram de repercussões no paladar, olfato, 
neuralgia e 10,7% lesão muscular esquelética.   No estágio mais grave da infecção pode 
ocorrer doenças cerebrovasculares e lesão do músculo esquelético, devido aos altos níveis 
de dímero D, favorecendo comprometimento cerebrovascular, além de um prognostico 
ruim, podendo ocasionar a sua morte.

No estudo de Greve et al. (2020) foi observado os mecanismos de diminuição da 
função musculoesquelética e do trofismo, devido a ação direta das citocinas inflamatória 
no organismo. Segundo Fábio Reis (2020), as citocinas são moléculas que aceleram o 
processo inflamatório para lidar com a infecção, facilitando a comunicação entre as células 
atuando assim na regulação do sistema imunológico, essa reação estando desordenada 
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pode ser até fatal. 
 Há evidências progressivas de que os coronavírus-2019 adentram nas terminações 

nervosas e ganham acesso ao sistema nervoso central por meio de vias sináptica. (DUBÉ 
et al., 2018) A SARS pode desencadear polineuropatia, encefalite viral e acidente vascular 
cerebral isquêmico. Pacientes infectados pelo coronavírus-2019 podem obter desfavoráveis 
consequências musculoesqueléticas devido ao agravamento do processo inflamatório 
levando a perda de massa magra consecutivo do imobilismo durante a internação; 
acarretando incapacidades motoras. (GREVE et al., 2020)

As considerações de Guidon e Amato (2020) associam a infecção viral COVID-19 
com fraqueza muscular e fadiga após uma semana; sendo constatado presença de atrofia 
das fibras musculares de contração rápida. Somando a isso, as manifestações neurológicas 
causadas pela COVID-19 em condições graves podem desencadear comprometimentos 
musculoesqueléticos e doenças cerebrovasculares. Estudos vêm apontando a polineuropatia 
viral encefalite e acidente vascular cerebral isquêmico ocasionado pela SARS.

Os autores Costa e Pinto (2020) relatam que as manifestações neurológicas 
prevalentes entre 3% e 35% em casos mais graves ou críticos, são iniciadas as 
manifestações entre o primeiro dia ao décimo quarto dia após a contaminação. Sendo, 
comumente da infecção por SARS-CoV-2 sintomas de cefaleia, anosmia, ageusia e 
doença cerebrovasculares aguda, encefalopatia e manifestações neuromusculares como 
a síndrome de Guillain-Barré. Esse estudo considera que a presença de comorbidades em 
pacientes com predisposição de fatores de risco vascular, pode desenvolver inflamação 
sistêmica acarretando hipercoagulabilidade ou vasculopatia. 

Enquanto no estudo dos autores Benny e Khadilkar (2020) relataram concordância 
entre a pandemia da SAR-CoV-1 (2002-2003) com a atual pandemia da SARS-CoV-2 
(2020-2021) que vem demonstrando sintomatologia neurológica similares como neuropatia 
e miopatia leve e grave. Foram observados relatos de pacientes infectados com miosite e 
níveis de creatina quinase elevados e rabdomiólise em 10,7% dos indivíduos com COVID-19.  
Comumente no estudo realizado por Troyer, Kohn e Hong (2020) foram descritas sequelas 
neurológicas tardias após a infecção por SARS-CoV-2 e MERS-CoV.  As manifestações 
ocorridas após três semanas foram sintomas respiratórios, neuropatia periférica, miopatia, 
encefalite de tronco cerebral de Bickerstaff e síndrome de Guillian- Barré.

Há um relato de estudo de caso de Zhao et al. (2020) com uma idosa que apresentou 
neuropatia desmielinizante sugestiva de síndrome de Guillian – Barré, após meados a setes 
dias da contaminação; sucedendo caraterísticas típica e exame positivo para COVID-19. A 
síndrome de Guillian – Barré por hipótese dos autores era parainfeccioso, já que o quadro 
clínico da paciente apresentava trombocitopenia e linfopenia. Diante disso na maioria 
dos casos, não é possível realizar o isolamento do vírus no líquido cefalorraquidiano, 
acreditando-se que a disseminação no SNC seja transitória, sendo a carga viral inferior a 
capacidade de detecção dos testes disponíveis (ESPÍNDOLA et al., 2020).
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Os autores Accorsi et al. (2020) compreendem as manifestações neurológicas 
como meningite, encefalite, encefalopatia necrosante aguda (ENA) e síndrome de Guillain-
Barré sendo provenientes da infecção pelo vírus da SARS-CoV-2, que correlacionam com 
a neuroinflamação progredindo para uma tempestade de citocinas.  A encefalopatia de 
etiologia tóxico-metabólico, frequentemente vem surgindo nos estudos e pode ser explicada 
devido ao início do mecanismo inflamatório que desencadeia a tempestade de citocinas, 
sepse e disfunção renal no organismo (COSTA; PINTO, 2020).

No evidente estudo de Studart-Neto et al. (2020) efetuaram uma pesquisa nos dias 
23 março a 23 de maio de 2020 no Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, Brasil, demonstrou-se que as manifestações 
neurológicas da COVID-19 são dívidas em sistema nervoso indireto (sistêmico) como 
(uremia, coagulopatia, hipoxia e neuropatia de cuidados intensivos devido a incursão do 
SNC pelo SARC-CoV-2) e sistema nervoso direto como a meningoencefalite e anosmia.

Por conseguinte, compilando que a doença do coronavírus-2019 pode se agravar 
para encefalopatia, cefaleia e acidente vascular encefálico e por essa razão a importância 
da avaliação neurológica do paciente internado e àqueles em tratamento ambulatorial. 
Foram estudados, 1208 pacientes positivo para COVID-19, com isso 89 pacientes (7,4%) 
tiveram solicitações de consulta neurológica. Outrossim, ocorre alteração do nível de 
consciência, fraqueza muscular e agitação psicomotora (STUDART-NETO et al., 2020).

Segundo Studart-Neto et al. (2020) mais da metade dos pacientes tiveram quadro 
clínico grave e apresentaram dispneia ou comprometimento respiratório, necessitando de 
ventilação mecânica ou orotraqueal e em torno de (61,8%) eram homens. A investigação 
apontou indicativos comumente de delírio, encefalopatia, acidente vascular encefálico, 
doenças neurológicas, distúrbios neuromusculares, convulsões. 

As revisões literárias de Katyal et al. (2020) demonstraram as manifestações 
neuromusculares, analisado a síndrome de Guillain – Barre, que descreveram 11 pacientes, 
80% do sexo masculino, com a faixa etária de (14 a 61 anos). Nesta revisão, sete pacientes 
tiveram febre como primeiro sintoma após a infecção da SARS-CoV-2; e dois pacientes 
apresentaram fadiga e mialgia como sintomas primários, dentre os 11 pacientes, seis 
apresentaram tosse e dois pacientes relataram que tiveram tosse e anosmia como sintoma 
inicial (ALBERTI et al., 2020; TOSCANO et al., 2020).

No estudo de Katyal et al. (2020) foi realizado exame de eletrodiagnóstico, tendo 
resultado de padrão desmielinizantes e latência motora. Os 11 pacientes foram submetidos 
punção lombar, sendo que oito pacientes tiveram albuminocitológica desproporcional 
na análise do líquido cefalorraquidiano. Incluíram no diagnostico exames de tomografia 
computadorizada e ressonância magnética. 

Já no estudo Paliwal et al. (2020) foi analisado uma extensa pesquisa de revisão dos 
relatórios publicados sobre manifestações neuromusculares dos quais foram observados 
relatos de encefalite, encefalopatia, neuropatia craniana e síndrome de Guillain-Barré 
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ocasionada pela infecção da COVID-19, sendo o este estudo similar aos achados de 
Studart-Neto et al., 2020. Acerca foram constatado o aumento de mialgias, sendo a dor 
preditor independente que não findava; a mialgia sendo um dos sintomas primários mais 
comumente desta doença. No estudo Lechien et al. (2020) analisaram 1.420 pacientes 
europeus com a infecção do coronavírus – 2019, os pacientes mais jovens tinham maior 
predisposição de adquirir sintomas com algias no ouvido, nariz e garganta, já em pacientes 
idosos eram mais propensos a ter mialgias distintas, fadiga e febre. 

Para Paliwal et al. (2020) a SARS-CoV-2 tem afinidade com o tecido neural, podendo 
alterar as funções de transporte celular para facilitar a transmissão de um neurônio para o 
outro. Ainda observaram que os sintomas iniciais da COVID-19 são olfatórios e gustativos.  
As manifestações neuromusculares como hiposmia/ageusia, oftalmoparesia, paresia facial, 
síndrome de Guillain-Barré, neuropatia simétrica, miopatia de doença crítica, neuropatia, 
mialgia, miosite e rabdomiólise também foram descritas em pacientes com repercussões 
secundários a COVID-19.

O estudo de Paliwal et al. (2020)  tem correlação com a análise de Mao et al. (2020) 
que evidenciam que a COVID-19 em paciente mais críticos demonstraram manifestações 
neurológicas e neuromusculares mais perceptível ocorrendo aumento da resposta 
imunológica pró-inflamatória, apresentando envolvimento de múltiplos órgãos como no 
fígado (havendo elevados níveis de lacto desidrogenase, aminotransferase, aspartato e 
alanina), nos rins (elevados níveis de nitrogênio ureico e creatinina presente no sangue), 
e deterioração muscular (verificando-se elevados níveis de creatinina quinase, proteína C 
reativa e dímero D). Esse dano muscular pode estar associado a enzima conversora de 
angiotensina 2 (ACE2) presente no músculo estriado esquelético (CABELLO-VERRUGIO et 
al., 2015).

Os receptores ACE-2 tem ligação direta com miosite e rabdomiólise recorrente a 
COVID-19. A síndrome de Miller- Fisher e síndrome de Guillain-Barré, vem sendo descrita, 
e pode estar relacionado com acometimento de nervos periféricos por infecção direta de 
nervos (PALIWAL et al., 2020).

Além do mais, segundo os autores Guidon e Amato (2020) pacientes com doenças 
neuromusculares preexistentes ou comorbidade como neoplasma sobrevivente, propõe 
um aumento na taxa de incidência de COVID-19 com sintomas graves. Sugerindo para 
pacientes imunocomprometidos adiamento da quimioterapia ou cirurgia, reforçar a proteção 
individual, como uso de máscara e álcool em gel e distanciamento social, e tratamento 
intensivo para os pacientes idosos infectados pelo novo coronavírus (LIANG et al., 2020).

5 |  CONCLUSÃO 
Em virtude dos aspectos analisados, as implicações das alterações funcionais após 

o COVID-19 e possíveis impactos globais vindouros das suas repercussões clínicas que 
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indicam uma doença sistêmica grave e letal, provocando evidências nas perturbações 
neurológica e neuromotora. Os estudos científicos vêm demonstrando sintomatologia 
juntamente associada com a infecção do COVID-19, com manifestações que comprometem 
a função respiratória, neurológica, musculoesquelética, assim como esgotamento emocional 
e perda da qualidade de vida.

Desta forma, compilando as repercussões da COVID-19 evidenciadas nos estudos 
apresentados comumente o envolvimento do sistema respiratório, lesões neurológicas 
e neuromusculares, podendo deixar sequelas crônicas; comprometimentos hepáticos e 
renais, choque séptico e falência de diversos órgãos.

 Em suma, o tema apresentado irá contribuir para descobertas de novas hipóteses 
e elucidar a temática; além disso, nossas conclusões podem servir de base para novos 
estudos e para o entendimento do mecanismo e das lesões neuromotoras ocasionadas 
pela COVID-19.
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