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APRESENTAÇÃO
 
A ciência é definida como todo conhecimento que é sistemático, que se baseia 

em um método organizado, e que pode ser conquistado por meio de pesquisas. É por 
intermédio da ciência que podemos analisar o mundo ao redor e ver além. As ciências 
médicas de forma geral, perpassam um período em que o conhecimentos tradicional 
aliado às novas possibilidades tecnológicas, possibilitam a difusão de novos conceitos, 
e isso em certo sentido embasa a importância da titulo dessa obra, haja vista que são 
as diversas pesquisas e inovações produzidas nas universidades, hospitais e centros da 
saúde permitem-nos progredir sistematicamente em nossos conhecimentos.

Salientamos que o aumento das pesquisas e consequentemente a disponibilização 
destes dados favorecem o aumento do conhecimento e ao mesmo tempo evidenciam a 
importância de uma comunicação sólida com dados relevantes na área médica, assim 
destacamos a importância desta obra e da atividade proposta pela Atena Editora.

Deste modo, os dois volumes desta nova obra literária têm como objetivo oferecer 
ao leitor material de qualidade fundamentado na premissa que compõe o título da obra, isto 
é, os mecanismos científicos que impulsionam a propagação do conhecimento.

Finalmente destacamos que a disponibilização destes dados através de uma 
literatura, rigorosamente avaliada, fundamenta a importância de uma comunicação sólida e 
relevante na área da saúde, proporcionando ao leitor dados e conceitos de maneira concisa 
e didática.  

Desejo a todos uma proveitosa leitura!

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: O vírus causador da COVID-19, 
SARS-CoV-2, é o mais recente vírus da família 
Coronaviridae. Sabe-se que o vírus codifica 
diversas proteínas estruturais, sendo a proteína 
S a principal, pois desempenha um papel 
importante na indução da resposta imunológica e 
é responsável pela invasão da célula hospedeira 
pelo vírus e por se ligar a uma proteína de 
membrana que atua como receptor na entrada 
da célula, a enzima conversora de angiotensina 
2- ACE2. A transmissão ocorre por contato entre 
indivíduos que estejam a uma distância próxima 
de até quase 2 metros, tanto através do contato 
direto por gotículas quanto pelo contato com 
uma superfície contaminada. O principal quadro 
causado pelo SARS-CoV-2 está relacionado 
a sintomas associados ao trato respiratório, 
podendo variar as formas como se manifestam.  
Apesar de serem menos frequentes quando 
comparadas com as manifestações respiratórias, 
há relatos na literatura de estudos que abordam 
a ocorrência de diferentes manifestações 
neurológicas associadas ao SARS-CoV-2, tais 
como: encefalopatias, cefaleias, acidentes 
vasculares cerebrais, alterações de consciência, 
convulsões, encefalites, mielites, anosmia, 
hiposmia, ageusia, hipogeusia, meningite e 
síndrome de Guillain-Barré. Sendo assim, o 
presente estudo, por meio de uma revisão 
de literatura, analisa as diversas facetas das 
manifestações neurológicas do COVID-19, suas 
incidências e possíveis consequências. 
PALAVRAS-CHAVE: SARS-CoV-2, COVID-19, 
manifestações neurológicas.
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NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS CAUSED BY SARS-COV-2 INFECTION: A 
LITERATURE REVIEW

ABSTRACT: The causative virus of COVID-19 disease, SARS-CoV-2, is the most recent 
virus from the Coronaviridae family. It is known that the virus encodes several structural 
proteins, with protein S being the most important one, because it has a significant role in the 
induction of an imunological response, also being responsible for the invasion of the host 
cell by the virus and for attach in a transmembrane protein that operates as a receptor in the 
cell input, the angiotensin converting enzyme 2, ACE2. The transmition happens by contact 
between individuals with a close distance of almost 2 meters, for direct contact by droplets 
as well as by contact with contaminated surfaces. The most important manifestation caused 
by SARS-CoV-2 infection is associated with respiratory symptoms, with a variety of different 
presentations. Despite being less frequent when compared with respiratory manifestations, 
studies reported in the literature address that neurological symptoms associated with SARS-
CoV-2 can happen in different presentations such as encephalopathy, headaches, strokes, 
changes of consciousness, seizures, encephalitis, myelitis, anosmia, hyposmia, ageusia, 
hypogeusia, meningitis and Guillain-Barré syndrome. Being so, the present study, through a 
literature review, analyzes the various facets of neurological manifestations associated with 
COVID-19 disease, their incidences and possible consequences. 
KEYWORDS: SARS-CoV-2, COVID-19, neurological manifestations. 

 

1 |  INTRODUÇÃO
O SARS-CoV-2, é um vírus da família Coronaviridae, pertencente ao gênero 

Coronavírus; envelopado, com um capsídeo, tem RNA como seu material genético. Sabe 
– se até então que o vírus codifica diversas proteínas estruturais, tendo a proteína S um 
importante papel na indução de uma resposta imunológica porque medeia a invasão 
da célula hospedeira pelo vírus e por ser a responsável por se ligar a uma proteína de 
membrana que atua como receptor, a enzima conversora de angiotensina 2 – ACE2 
(AMAWI et al., 2020).

O principal quadro causado pelo SARS-CoV-2 é a COVID-19, uma pneumonia com 
diferentes manifestações respiratórias, sendo que dentre os principais sintomas estão: febre 
(83 – 98%), tosse (59 – 82%), dispneia (19 – 55%) e dor muscular (11 – 44%), uma parcela 
dos pacientes desenvolvem um quadro de hemoptise, ou outros sintomas sistêmicos como 
hipogeusia, hiposmia e anosmia, e há ainda aqueles que ficam assintomáticos, sendo que 
cerca de 3 – 29% dos pacientes desenvolvem complicações mais graves decorrentes de 
hipoxemia, como a síndrome da angústia respiratória aguda grave, sepse e choque com 
falência de múltiplos órgãos. Dentre os achados laboratoriais estão uma ligeira redução da 
contagem de leucócitos, linfopenia, trombocitopenia e um aumento da dosagem de proteína 
C reativa, podendo ainda ser observadas diversas alterações típicas de pneumonia em 
exames radiológicos, sobretudo na tomografia computadorizada (TU et al., 2020).

Mesmo sendo menos frequentes quando comparadas com as manifestações 
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respiratórias, há relatos na literatura de estudos que abordam a ocorrência de diferentes 
manifestações neurológicas associadas ao SARS-CoV-2, indo na contramão das epidemias 
de SARS-CoV e MERS-CoV, as quais menos de 1% dos achados tinham associação com 
o sistema nervoso. Sabe-se que o vírus possui um certo neurotropismo e que consegue 
cruzar a barreira hematoencefálica através de transporte transcelular, paracelular e axonal 
retrógrado percorrendo os nervos olfatórios e sensoriais através da lâmina cribiforme. Há 
ainda hipóteses que sugerem que o vírus chega ao sistema nervoso por disseminação 
hematogênica, sendo que há evidências da presença da ACE2 na substância negra, nos 
ventrículos, no giro temporal médio, no córtex cingulado posterior e no bulbo olfatório 
(DIVANI et al., 2020).

 

2 |  METODOLOGIA  
Nesse artigo foi realizada uma Revisão Integrativa de Literatura, analisando e 

sintetizando os resultados, de forma sistêmica e rigorosa a cerca das características das 
manifestações neurológicas do COVID-19. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada pela internet, através das seguintes bases 
de dados: MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line) e SCIELO 
(Scientific Eletronic Library Online).

Para guiar a pesquisa, foi utilizada como eixo principal, a seguinte questão 
norteadora: “Quais as manifestações neurológicas observadas em pacientes infectados 
pelo novo SARS-COV-2?”. Os critérios de inclusão para a seleção da amostra foram: 
artigos que abordassem amplamente o tema em questão, que se apresentassem na língua 
inglesa ou portuguesa e que tivessem o texto completo disponibilizado online.

Foram excluídos aqueles que não atendiam às exigências estabelecidas e que 
não se aproximavam da questão norteadora previamente definida. Além disso, não houve 
restrições quanto ao tamanho da amostra, nem quanto ao ano de publicação dos estudos, 
assim, foram incluídas investigações desde os primeiros dados disponíveis até os dias 
atuais. 

Ao todo, a amostra final contou com 39 artigos, incluídos nessa revisão. Por fim, os 
dados coletados foram analisados e categorizados, sumarizando as informações de cada 
estudo. Posteriormente, foram discutidos e interpretados, a fim de identificar as lacunas no 
conhecimento já existente e apresentar os principais resultados obtidos, assim como as 
propostas para estudos futuros.
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3 |  DISCUSSÃO

Manifestações neurológicas da covid-19

A. Encefalopatias

A infecção por COVID-19 resulta em dano neurológico provavelmente por dois 
mecanismos: lesão cerebral hipóxica, pois, a pneumonia grave pode resultar em hipóxia 
sistêmica levando a dano cerebral; e um dano mediado pelo sistema imunológico ao 
sistema nervoso central, principalmente devido às tempestades de citocinas com níveis 
aumentados de citocinas inflamatórias e ativação de linfócitos T, macrófagos e células 
endoteliais (AHMAD; RATHORE, 2020). Munhoz et al. citam diversos estudos que 
relataram alguma alteração no funcionamento cerebral em decorrência da infecção pelo 
SARS-CoV-2, levando a um estado de encefalopatia (MUNHOZ et al., 2020).

Em um estudo retrospectivo da China que incluiu 274 pacientes com COVID-19: 
113 falecidos e 161 pacientes recuperados, a encefalopatia hipóxica foi identificada em 24 
pacientes (9%) e foi mais frequente em pacientes falecidos (20%) em comparação com 
aqueles do grupo de recuperados (1%) (CHEN et al., 2020).

Portanto, o envolvimento do sistema nervoso central no contexto da COVID-19 
pode ser dado verdadeiramente por danos neurológicos diretos, uma consequência de 
lesão sistêmica, ou uma combinação de ambos. A natureza neurotrópica do SARS-CoV-2 é 
apoiada pela observação da propagação viral no LCR e o possível potencial neuroinvasivo 
deste vírus (MUNHOZ et al., 2020).

B. Acidente vascular cerebral

O acidente vascular cerebral (AVC), conhecido popularmente como derrame 
cerebral, ocorre como consequência de uma oclusão ou rompimento de um dos vasos 
que irrigam o cérebro. Segundo a World Stroke Organization, o risco da ocorrência de 
um acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) em um paciente durante a COVID-19 
é aproximadamente 5%, sendo que a ocorrência de um acidente vascular cerebral 
hemorrágico (AVCh) é muito menos comum, cerca de 0,5%. Em relação à etiologia, a 
maior parte dos casos de AVC em pacientes com COVID-19 é criptogênica (SPENCE et 
al., 2020).

O AVCh decorrente à infecção pelo SARS-CoV-2 tem como mecanismo a lesão 
vascular causada durante a entrada do vírus na célula por meio do receptor ACE2; expresso 
no endotélio e células do músculo liso arterial no cérebro, causando a ruptura da parede dos 
vasos. A produção sistêmica de uma cascata de citocinas durante a infecção também tem 
grande importância na lesão celular e ocorrência de um AVCh (SPENCE et al., 2020). Outro 
mecanismo conhecido relata que a diminuição da produção plaquetária e seu alto consumo 
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em áreas de lesão pulmonar são fatores causadores de um de estado trombocitopênico, 
podendo contribuir para uma hemorragia intracraniana (BATTAGLINI et al., 2020).

Diversas hipóteses podem justificar a ocorrência de um AVCi durante a COVID-19. 
Uma delas relata que a ocupação do receptor ACE2 causa a diminuição do metabolismo 
da angiotensina 2 em angiotensina (1-7). O acúmulo de angiotensina 2 é responsável pela 
ocorrência de vasoconstrição, inflamação e injúria celular (ABASSI et al., 2020). Além do 
mais, o avanço do vírus através da barreira epitelial alveolar para a circulação sistêmica 
produz disseminada cascata de citocinas pró-inflamatóras, responsável por lesão tecidual 
e formação de estado hipercoagulativo. Altos valores de D-dímero, aumento do tempo de 
protrombina e trombocitopenia provam laboratorialmente a ocorrência de uma coagulopatia, 
sendo de grande importância o monitoramento desses valores, assim como o tratamento 
profilático com heparina de baixo peso molecular (SPENCE et al., 2020).

C. Alteração de consciência  

A alteração de consciência nos pacientes COVID positivos é um sintoma muito 
comum, sendo ainda mais prevalente em casos graves da doença, afetando tanto o nível 
quanto o conteúdo da consciência (MAO et al., 2020).

O estado confusional em alguns pacientes com COVID-19 resulta da encefalopatia 
causada pela alta taxa de formação de metabólitos que ocorre durante a infecção. Podem 
acontecer encefalopatias tóxicas, metabólicas e endocrinológicas como hipernatremia 
ou hiponatremia, hipercalcemia ou hipocalcemia, disfunção renal, disfunção hepática, 
alteração glicêmica, entre outros. A sepse e a liberação de IL-6, IL-8, IL-10 e TNF durante a 
cascata de citocinas também apresentam grande relevância no estado confusional agudo 
nesses pacientes (ZUBAIR et al., 2020).

D. Anosmia, hiposmia, ageusia e hipogeusia 

Para esclarecer a relação entre disfunção olfatória e COVID-19, Meng et al. 
pesquisaram amplamente a literatura para resumir os estudos publicados acerca do tema 
durante a pandemia de SARS-CoV-2 e explorar seus mecanismos de ocorrência. Vinte 
e um estudos a respeito dessa associação foram analisados e desses, 14 apresentaram 
correlação positiva (infecção pelo vírus confirmada e pelo menos um dos quatro sintomas 
citados acima), 5 tiveram o resultado inconclusivo e 2 não relataram associação. Os 
métodos utilizados foram aplicação de questionário ou autorreferência (MENG et al., 2020).

Embora os mecanismos fisiopatológicos relacionados à anosmia e ageusia no 
SARS-CoV-2 não sejam completamente compreendidos, evidencias na literatura sugerem 
que esse vírus é capaz de causar danos diretamente aos receptores dos neurônios 
olfatórios localizados no epitélio olfatório. A ACE2 é um receptor funcional para SARS-
CoV-2, e sua expressão e distribuição no sistema nervoso, incluindo células da mucosa 
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oral e nasal, falam a favor dessa teoria (NETLAND et al., 2020; XU et al., 2020). Não há 
tratamento específico nesses casos e a recuperação é variável, devendo ocorrer na maioria 
dos pacientes afetados após duas ou três semanas. Uma reavaliação de acompanhamento 
será necessária para determinar se esses sintomas são de fato achados transitórios ou 
sequelas permanentes de infecção por SARS-CoV-2 (MUNHOZ et al., 2020).

E. Cefaleia 

A cefaleia é uma apresentação clínica menor e inespecífica de várias infecções 
virais sistêmicas, entre elas a causada pelo SARS-CoV-2 (BELLOCCHIO et al., 2020). Até 
o momento existem três hipóteses em relação aos mecanismos patogênicos da cefaleia 
na COVID-19. A primeira possibilidade seria uma invasão direta do vírus às terminações 
nervosas do trigêmeo através da cavidade nasal. Em segundo lugar, a alta expressão 
da ACE2 pelas células endoteliais, característica dessa infecção, poderia levar a uma 
vasculopatia com ativação trigeminovascular. E por fim a grande liberação de citocinas 
e mediadores pró-inflamatórios poderiam afetar terminações nervosas trigeminais 
perivasculares, levando à cefaleia (BOLAY et al., 2020).

Em relação a dor, as principais características descritas foram de início súbito a 
gradual com uma má resposta aos analgésicos comuns e altas taxas de recidiva, geralmente 
limitada à fase ativa da doença. Vale ressaltar que a maioria dessas pessoas não tinham 
histórico médico de migrânea (BOLAY et al., 2020).

F. Convulsões 

Estudos recentes indicam que há um risco aumentado de pacientes clinicamente 
comprovados com infecção por COVID-19 de virem a desenvolver convulsões em 
consequência a desarranjos hidroeletrolíticos, hipóxia, falência de órgãos e danos cerebrais. 
A liberação de citocinas pró – inflamatórias pelas células da glia, em decorrência da 
presença de estimulação causada pelo vírus, tem importante contribuição na ocorrência de 
apoptose e necrose neuronal no parênquima cerebral, sobretudo em regiões do hipocampo, 
levando assim à ocorrência das convulsões (DIVANI et al., 2020). O aumento dos níveis de 
glutamato e redução dos níveis de GABA no córtex e no hipocampo, além do aumento da 
entrada de cálcio nos neurônios através de receptores AMPA e NMDA, mediados por essas 
citocinas, também contribui com uma maior ocorrência de crises epilépticas, causando uma 
hiperexcitabilidade neuronal e, consequentemente, a morte dos neurônios (NIKBAKHT et 
al., 2020).

Além da produção de citocinas pelas células da glia estimuladas pela infecção do 
SARS-CoV-2, o vírus causa a ruptura da barreira hematoencefálica, levando a migração de 
proteínas e células do sangue para o encéfalo, rompendo a hemostasia existente e levando 
a ocorrência das convulsões. Em relação aos desequilíbrios hidroeletrolíticos, a literatura 



 
Ciências médicas: Pesquisas inovadoras avançando o conhecimento científico na área 2 Capítulo 10 84

comprova que a infecção pelo SARS-CoV-2 leva a quadros de hiponatremia, hipocalcemia, 
hipomagnesemia e especialmente hipocalemia, pois o vírus se liga aos receptores ACE2 
das células hospedeiras aumentando a produção de angiotensina II, levando a um aumento 
da excreção renal de potássio, causando crises convulsivas (NIKBAKHT et al., 2020).

Dentre os estudos encontrados, houve fortes evidências da ocorrência de convulsões 
decorrentes da COVID-19 em achados de eletroencefalograma, com presença de condições 
similares a convulsões nos pacientes analisados que apresentaram movimentos clônicos 
de membro superior esquerdo, contorcimento de hemiface e convulsões tônico-clônicas 
generalizadas. Houve ainda a presença de descargas periódicas generalizadas, ritmo 
posterior dominante e atividade delta generalizada e rítmica (LOUIS et al., 2020).

G. Síndrome de Guillain-Barré 

A síndrome de Guillain-Barré, também conhecida como Polirradiculoneuropatia 
Inflamatória Aguda (AIDP), pode acontecer como uma complicação neurológica pós-infecção 
da COVID-19. Acredita-se que a ocorrência dessa síndrome seja uma consequência de 
uma reação cruzada causada pelo vírus, que apresenta epítopo semelhante ao dos nervos 
periféricos, causando mimetismo molecular entre esses. Dessa forma, a produção de 
linfócitos B e T contra o vírus leva a produção de auto anticorpos contra os componentes 
do sistema nervoso periférico (ZUBAIR et al., 2020). O principal sintoma relatado pelos 
pacientes é a fraqueza generalizada causada devido a desmielinização neuronal. Já no 
líquido cefalorraquidiano desses pacientes são encontrados aumento do nível de proteínas 
com diminuição da contagem de células brancas (IADECOLA et al., 2020).

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um estudo retrospectivo, realizado por Mao et al; com pacientes hospitalizados 

na China apresentou os principais sintomas neurológicos entre pacientes infectados pela 
COVID-19 nos casos severos e não severos da doença. O estudo foi realizado com 214 
pacientes com diagnóstico confirmado da doença de acordo com os critérios da OMS, sendo 
a idade média de 52,7 anos e 87 (40,7%) pacientes do sexo masculino. Desses pacientes, 
83 (38,8%) possuíam alguma doença crônica como hipertensão, diabetes, doenças 
cardíacas ou cerebrovasculares, ou alguma malignidade. Foi documentado que o sintoma 
mais comum do início da doença é a febre, tosse e anorexia, porém 78 pacientes (36,4%) 
apresentaram algum tipo de complicação neurológica. O estudo separa as manifestações 
neurológicas em 3 categorias: Manifestações do sistema nervoso central, manifestações 
do sistema nervoso periférico e manifestações de injúria músculo-esquelética. Dentre os 
pacientes estudados, 53 (24,8%) apresentaram complicações decorrentes do sistema 
nervoso central, sendo mais frequente a vertigem (36 [16,8%]) e cefaleia (28 [13,1%]). 
Apresentaram complicações decorrentes do sistema nervoso periférico 19 pacientes 
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(8,9%), sendo as mais comuns reportadas a hipogeusia (12 [5,6%]) e anosmia (11 [5,1%]) 
(MAO et al., 2020).

O estudo separou os 214 pacientes de acordo com o grau de acometimento 
respiratório em 2 grupos, aqueles com infecção severa (88 pacientes) e aqueles com 
infecção não severa (126 pacientes). No grupo de pacientes com a forma mais severa 
da doença, as manifestações neurológicas foram significativamente mais comuns, sendo 
que 4 pacientes apresentaram AVCi e 1 paciente com AVCh. Em contrapartida, no grupo 
daqueles com a forma não severa da doença, apenas 1 paciente evoluiu para um AVCi. 
Achados laboratoriais naqueles com a forma severa da doença mostram que esses 
pacientes possuem um aumento da resposta inflamatória, com aumento de contagem de 
células brancas e neutrófilos, uma queda na contagem de linfócitos e um aumento nos 
níveis de proteína C-reativa (MAO et al., 2020).

Chen et al. realizaram um estudo com 274 pacientes, internados entre os dias 13/01 
e 12/02 de 2020 no hospital Tongji na China. No dia 28 de fevereiro 113 pacientes morreram 
de COVID-19 e 161 pacientes se recuperaram totalmente e tiveram alta. Constatou-se que 
desses pacientes, 31 apresentaram cefaleia, sendo que 11 evoluíram para óbito e 20 se 
recuperaram. Outro sintoma analisado foram as desordens de consciência que se fizeram 
presente em 26 pacientes, em que 25 evoluíram para óbito e apenas 1 se recuperou; 
resultado parecido com os pacientes que tiveram encefalopatia hipóxica, já que em um total 
de 24, apenas um evoluiu para alta (CHEN et al., 2020).    

Segundo Kaye et al, com o intuito de compilar dados acerca da presença de anosmia 
em decorrência da COVID-19, a Academia Americana de Otorrinolaringologia-Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço (AAO-HNS) estabeleceu uma ferramenta online para médicos e 
profissionais de saúde. Entre os dias 25 de março e 3 de abril de 2020, 237 registros 
foram feitos através dessa plataforma. Observou-se que a anosmia se fazia presente antes 
do diagnóstico em 73% dos casos, contribuindo para recomendação do teste em 40%. A 
melhora do sintoma foi observada em 27% dos pacientes em um tempo médio de 7 dias 
após início do mesmo (KAYE et al., 2020).

Em uma revisão sistemática realizada por Yamakawa et al. com um total de 26 
estudos, foram analisadas as características clínicas de 183 pacientes com AVC decorrente 
de infecção por SARS-CoV-2. Revelou-se que a frequência de AVC em infectados foi de 
1,1%, sendo que a incidência na população geral é estimada em 0,6 a 0,8%.  A etiologia 
mais comum encontrada foi criptogênica, correspondendo a 50,7% dos casos. A taxa 
de letalidade nesta população é alta, girando em torno de 44,2%, sendo maior que a 
mortalidade por AVC na população geral (YAMAKAWA et al., 2020).
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Variável Mao et al., 
(2020)

Helms et al., 
(2020)

Chen et al., 
(2020)

Romero-
Sànchez et 
al., 2020)

Desenho do estudo Retrospectivo Observacional Retrospectivo Retrospectivo

País China França China Espanha

Total de pacientes 214 58 274 841

Total de pacientes graves 88 58 NI 329

Idade média (anos) 52,7 63 62 66,4

Total de pacientes com algum  
Sintoma neurológico

78 49 NI 483

Tontura 36 NI 21 51

Cefaleia 28 NI 31 119

Alteração da consciência 16 26 26 165

Acidente vascular cerebral 
hemorrágico

1 NI NI 3

Acidente vascular cerebral 
isquêmico

5 3 NI 11

Ataxia 1 NI NI 6

Crises convulsivas 1 NI NI 6

Anosmia ou hiposmia 11 NI NI 41

Ageusia ou disgeusia 12 NI NI 52

Redução da acuidade visual 3 NI NI 1

Agitação NI 40 NI NI

Comprometimento do trato
 Corticoespinal

NI 39 NI NI

Síndromes disexecutivas NI 14 NI NI

Sinais meníngeos NI 8 NI NI
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Alterações no EEG NI 1 NI NI

Encefalopatia hipóxica NI NI 24 NI

NI; Não informado.

Tabela 1 - Comparação da presença de sintomas neurológicos associados a infecção por SARS-CoV-2 
entre pacientes chineses, franceses e espanhóis.

5 |  CONCLUSÃO 
Os dados e citações abordadas neste estudo sugerem uma forte correlação de 

sintomas neurológicos causados por diferentes mecanismos patológicos com casos 
confirmados de pacientes com COVID-19, sendo o comprometimento neurológico um 
importante aspecto da sintomatologia da doença. Existem diversas questões a serem 
debatidas e discutidas no âmbito da Neurologia a respeito dos danos e dos mecanismos 
envolvidos na infecção pelo SARS-CoV-2, sobretudo associados a invasão do sistema 
nervoso pelo vírus, da importância relativa dos sintomas neurológicos frente aos sintomas 
respiratórios que são amplamente difundidos no contexto popular, do papel do sistema 
imunológico como influenciador da invasão de neurônios e células da glia, assim como o 
mecanismo por trás de uma possível invasão através da barreira hematoencefálica.

É importante reconhecer o papel do vírus como invasor do sistema nervoso e sua forma 
de atuação causando infecções, assim como os mecanismos metabólicos decorrentes de 
hipóxia grave, disfunções endócrino-metabólicas associadas ao vírus, e dos acometimentos 
cerebrovasculares e imunológicos que ele acarreta, comprovados na literatura através 
de associações de casos de Guillain Barré e acidentes vasculares cerebrais associados 
ao SARS-CoV-2, para que assim profissionais da saúde possam detectar precocemente 
a ocorrência de tais sintomas, já que, baseando-se nas considerações abordadas, é 
importante estar preparado para lidar com sequelas neurológicas e até psiquiátricas de 
pacientes pós COVID-19, sobretudo aqueles com um histórico de pior prognóstico.
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