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RESUMO: A poliomielite é uma doença 
infectocontagiosa viral aguda reconhecida como 
problema de saúde pública. É causada por 
três tipos de poliovírus (I, II, III), e manifesta-
se de forma assintomática ou quadro febril 

inespecífico. A paralisia apresenta-se de forma 
típica com paralisia flácida de início súbito, 
em geral nos membros inferiores, de forma 
assimétrica; diminuição ou abolição de reflexos 
profundos na área paralisada; sensibilidade 
conservada e arreflexia no segmento atingido. A 
síndrome Pós-Pólio (SPP) é uma desordem do 
sistema nervoso, que se manifesta em indivíduos 
que tiveram poliomielite, após, em média, 15 
anos ou mais, com um novo quadro sintomático: 
fraqueza muscular e progressiva, fadiga, dores 
musculares e nas articulações, resultando numa 
diminuição da capacidade funcional e/ou no 
surgimento de novas incapacidades. Este relato 
descreve o caso do paciente J.T., 61 anos, que 
adquiriu o vírus da poliomielite quando tinha 6 
anos de idade, porém sua capacidade motora 
reduziu drasticamente após os 50 anos.  
PALAVRAS-CHAVE: Paralisia infantil, idoso, 
institucionalização.

CHILD PARALYSIS AND ITS 
PSYCHOSOCIAL CONSEQUENCES 

IN THE ELDERLY, ASSOCIATED WITH 
INSTITUTIONALIZATION

ABSTRACT: Poliomyelitis is an acute viral 
infectious disease recognized as a public health 
problem. It is caused by three types of poliovirus (I, 
II, III), and manifests itself in an asymptomatic or 
nonspecific fever. The paralysis typically presents 
with sudden onset flaccid paralysis, usually in 
the lower limbs, asymmetrically; decrease or 
abolition of deep reflexes in the paralyzed area; 
conserved sensitivity and areflexia in the affected 
segment. Post-Polio Syndrome (PPS) is a 
disorder of the nervous system, which manifests 
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itself in individuals who have had poliomyelitis, after, on average, 15 years or more, with 
a new symptomatic condition: muscle and progressive weakness, fatigue, muscle pain and 
in the joints, resulting in a decrease in functional capacity and/or in the emergence of new 
disabilities. This report describes the case of patient J.T., 61 years old, who acquired the 
poliomyelitis virus when he was 6 years old, but his motor skills drastically reduced after the 
age of 50. 
KEYWORDS: Infantile paralysis, elderly, institutionalization.

 

INTRODUÇÃO 
A poliomielite é uma doença infectocontagiosa viral aguda reconhecida como 

problema de saúde pública. É causada por três tipos de poliovírus (I, II, III), e manifesta-
se de forma assintomática ou quadro febril inespecífico, nos casos mais severos, pode 
apresentar meningite asséptica, formas paralíticas e até óbito. (Rev. Saúde Pública - 2006)

A paralisia apresenta-se de forma típica com paralisia flácida de início súbito, em 
geral nos membros inferiores, de forma assimétrica; diminuição ou abolição de reflexos 
profundos na área paralisada; sensibilidade conservada e arreflexia no segmento atingido 
e persistência de alguma paralisia residual após 60 dias do início da doença. (Rev. Saúde 
Pública - 2006)

A transmissão pode ocorrer de pessoa para pessoa, através de secreções 
nasofaríngeas, ou de objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou 
portadores. (Rev. Saúde Pública - 2006)

A síndrome Pós-Pólio (SPP) é uma desordem do sistema nervoso, que se manifesta 
em indivíduos que tiveram poliomielite, após, em média, 15 anos ou mais, com um novo 
quadro sintomático: fraqueza muscular e progressiva, fadiga, dores musculares e nas 
articulações, resultando numa diminuição da capacidade funcional e/ou no surgimento de 
novas incapacidades. Podendo levar até a disfagia e a respiração. (Rev. Saúde Pública - 
2006)

Existem várias hipóteses para a causa da SPP, porém a mais aceita é a de que 
não é causada por uma nova atividade do poliovírus, mas sim pelo uso excessivo dos 
neurônios motores ao longo dos anos, causando a morte desses. Com isso os músculos 
de sua área de atuação ficam sem inervação, provocando paralisia e atrofia. Um neurônio 
passa a inervar um número muito maior de fibras neuromusculares do que ele normalmente 
faria, restabelecendo a função motora, porém, sobrecarregado, após muitos anos de 
estabilidade funcional, começa a se degenerar surgindo o novo quadro sintomático. (Rev. 
Saúde Pública - 2006)

A prevenção da SPP deve ser iniciada na fase da poliomielite aguda, quando deve-
se evitar atividade física intensa. A recuperação se embasa em fisioterapia, com exercícios 
de resistência à atividade aeróbica, que podem permitir uma reinervação compensatória. 
(Rev. Saúde Pública - 2006)
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Para a dor são preconizados exercícios localizados, gelo e compressas quentes, 
órteses específicas, anti-inflamatórios não hormonais e acupuntura. Em casos de fibromialgia 
e/ou depressão e ansiedade são administrados medicamentos orais antidepressivos 
como amitriptilina, clomipramina, fluoxetina e sertralina. Na presença de anormalidade 
das articulações e tecido mole deve haver modificação no uso da extremidade e órteses. 
Nas anormalidades do sono, utilizam-se equipamentos apropriados para evitar a apneia 
do sono e/ou outros procedimentos. Na disfagia, orientação fonoaudiológica, nutricional e 
consistência de alimentos. Na presença de síndrome do túnel do carpo, descompressão do 
nervo mediano e procedimentos adequados para os portadores de hérnia de disco. (Rev. 
Saúde Pública - 2006)

A vacina
As principais estratégias da OMS para erradicação global da pólio têm como base o 

uso da vacina trivalente oral contra a poliomielite (VOP), que contém os poliovírus do tipo 1 
(P1), 2 (P2) e 3 (P3). A escolha dessa vacina se deve à facilidade de administração, baixo 
custo e maior imunidade de mucosas, em comparação com a vacina de vírus inativados 
(VIP). (Bricks LF - 2007)

Associado a essa condição a osteoporose é uma doença que tende a debilitar ainda 
mais a função muscular e motora desses pacientes. Devido a osteoporose ser uma doença 
sistêmica progressiva caracterizada por diminuição da massa óssea e deterioração da 
microarquitetura, levando a fragilidade do osso e aumentando o risco de fraturas. (Gali 
JC - 2001)

O esqueleto acumula osso até a faixa dos 30 anos, sendo a massa óssea maior no 
homem do que na mulher. Daí por diante perde 0,3 % ao ano. (Gali JC - 2001).

Apesar da osteoporose ser menos comum no homem do que na mulher, é estimado 
que entre 1/5 a 1/3 das fraturas do quadril ocorrem em homens e que um homem branco de 
60 anos tem 25 % de chance de ter uma fratura osteoporótica. (Gali JC - 2001)

DESCRIÇÃO DO CASO
Foi realizada uma consulta na Instituição de Longa Permanência, Fundação Espírita 

Judas Iscariotes, no interior do estado de SP. Neste dia, foi realizado atendimento ao J. T., 
61 anos, masculino, portador de paralisia infantil. O paciente foi readmitido na instituição, 
a enfermeira da instituição referiu que foi levado até lá pelo CRAS, devido a suspeitas de 
agressão física pelo irmão. 

Apresenta diagnóstico de paralisia infantil, espondiloartrose lombar, DPOC, 
tabagismo ativo, e refere que ingeria álcool até antes de ser institucionalizado.

Referiu ter adquirido o vírus da poliomielite quando tinha 6 anos de idade, porém sua 
capacidade motora reduziu drasticamente após os 50 anos. 
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Ao exame físico, encontrava-se extremamente emagrecido, hipotrófico, com IMC de 
16,49 kg/m2, apresentando desnutrição grave, com hipertonia rígida, porém não apresentava 
edemas em membros inferiores e superiores. Paciente apresentava um deslocamento do 
ombro, principalmente esquerdo, o qual parecia com uma luxação, apresentando cliques à 
movimentação. E também foi visto a presença de escaras na região da coluna, e também 
em ambos membros inferiores na região da cabeça do fêmur.

Além disso, a capacidade motora do paciente era prejudicada, força em membro 
inferior direito grau 3, membro inferior esquerdo grau 2, força em membro superior direito 
grau 4, força em membro superior esquerdo grau 4. Paciente não deambula, utiliza cadeira 
de rodas. Refere rigidez articular e dores contínuas em queimação e parestesia dos 
membros inferiores. 

Como conduta solicitamos como exames laboratoriais proteínas totais e frações, 
TSH, hemograma completo, 25-hidroxi-vitamina D, vitamina B12, TGO/TGP, PSA, urina 
tipo 1, uréia, creatinina, glicemia de jejum, como forma de fazer exames de rotina e também 
avaliar melhor o estado nutricional desse paciente e suas possíveis consequências. Foi 
solicitado também exames de imagem para avaliar a região pulmonar, sendo assim, 
pedimos raio x (PA e perfil) de tórax, devido ao quadro de DPOC. 

DISCUSSÃO
A Síndrome Pós-Poliomielite (SPP) é um dano neurológico, com o recrudescimento 

dos sintomas neuromusculares muitos anos após a fase aguda da poliomielite paralítica 
(DALAKAS et al., 1986; NOLLET et al., 2002; TROJAN e CASHMAN, 2005). 

Os fatores de risco para a SPP não estão bem estabelecidos até o momento 
(DALAKAS, 1995b; VASILIADIS et al., 2002; BOUZA et al., 2005). No entanto, para 
DALAKAS (1995b), estariam associados ao aparecimento precoce da SPP: seqüelas 
residuais mais graves, seqüelas residuais em músculos respiratórios e na musculatura de 
inervação bulbar, e doença aguda em faixas etárias mais elevadas.

Os sintomas e sinais da SPP incluem a combinação de sintomas músculo-
esqueléticos com a diminuição de força muscular, fadiga, dor articular e a atrofia muscular 
progressiva da SPP. A atrofia é descrita como uma fraqueza muscular lenta e progressiva 
com ou sem dor muscular que afeta certos grupos musculares (DALAKAS, 1995b). A 
nova fraqueza e atrofia podem envolver tanto a musculatura previamente afetada total ou 
parcialmente recuperada, ou até, menos freqüentemente, a musculatura não afetada pela 
doença original.

Sendo assim, podemos correlacionar o fato do J.T. ter tido paralisia infantil que 
evoluiu para uma síndrome pós-poliomielite devido ao quadro clínico deste, evoluindo com 
rigidez muscular e grande déficit de mobilidade. Além disso, devido à idade, 61 anos, os 
sintomas podem ter sido agravados pela presença de osteoporose, o enfraquecimento 
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ósseo que dificulta ainda mais a mobilidade e estabilidade. Atrelado a isso, ainda podemos 
associar a desnutrição que é fator contribuinte para o agravamento do quadro, da fraqueza, 
das dores sentidas, das escaras apresentadas devido a falta de musculatura e do panículo 
adiposo. E também, vale ressaltar que o trauma psicológico deste paciente é fator de 
extrema importância, pois adquiriu a doença aos seis anos de idade e não obteve melhoras 
desde então, além das agressões físicas sofridas por ele que debilita ainda mais o estado 
emocional, visto que este também fazia em alguns momentos greves de fome, em que 
recusava se alimentar, justificando ainda mais o seu quadro de desnutrição.
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