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RESUMO 

 

Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo informar a população acerca da poliomielite 

em seu contexto histórico, fisiopatológico e clínico, discorrendo sobre os riscos, critérios 

diagnósticos, tratamento e importância da vacinação contra o Poliovírus. Método: Por meio da 

confecção do e-book, por alunos do curso de Enfermagem e Medicina pertencentes ao Projeto 

de Extensão “VacinAção”, utilizando as plataformas on-line Canva e Google Meet, foi possível 

resumir os principais pontos relacionados à Poliomielite, sendo esse conteúdo disponibilizado 



 

gratuitamente ao público, no perfil do Instagram do projeto. Para lançamento do e-book, foi 

realizada uma live, no perfil do Instagram do Projeto, com um infectologista pediátrico. 

Resultados: Como resultado, apresentaram-se 13 downloads oficiais ao material por parte do 

público, além de possíveis repasses desse material por meios extraoficiais que não puderam ser 

contabilizados. Por meio da live e do E-book, foram passadas informações consideradas 

fundamentais para o bom entendimento do público leigo acerca da doença, o que pode 

contribuir para a elevação das taxas de cobertura vacinal - que tem decrescido nos últimos anos. 

Considerações Finais: Além disso, visando aumentar o alcance das informações relacionadas 

a diversas outras doenças à população, o projeto propõe outros métodos de disseminar 

conteúdo, como a realização de palestras nas escolas, que ocorrem para alunos dos ensinos 

fundamental e médio, além de novos planos que estão sendo desenvolvidos, como 

apresentações em praças públicas, unidades de saúde e outros locais públicos, de modo 

simplificado e acessível para integralizar o efeito da ciência no cotidiano da sociedade e atuar 

na prevenção primária da saúde. 

 

Palavras-chave: Poliomielite; Comunicação e Divulgação Científica; Doenças Preveníveis por 

Vacina. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: The purpose of this article is informing the population about poliomyelitis in it’s 

historical, physiopathological and clinical context, discoursing about the risks, diagnostic 

criteria, treatment and the importance of the vaccination against it. Method: Through the 

writing of the e-book, by students of the Nursing and Medicine course that are part of the 

Extension Project VacinAção (“VaccinAction”), using the online platforms Canva and Google 

Meet, it was possible to summarize the main points related to Poliomyelitis, this content is 

available for free to the public at the Project's profile on instagram. To release the e-book, a live 

was held on the Project's instagram profile with a pediatric infectologist. Results: As a result, 

the e-book had 13 official downloads, in addition to possible shares of this material by extra 

official ways that could not be accounted for. Through the live and the e-book, information 

considered essential for a good understanding of the disease by the lay public was passed on, 

which can contribute to the increase in vaccination coverage rates - which has decreased in 

recent years. Final Considerations: In addition, aiming to increase the reach of information 

related to several other diseases to the population, the project proposes other methods of 

disseminating content, such as holding lectures in schools, which take place for elementary and 

high school students, besides new plans that are being presented, such as presentations in public 

squares, health units and other public places, in a simplified and accessible way to integrate the 

effect of science in society's daily life and act in primary health prevention. 

 

Keywords: Poliomyelitis; Scientific Communication and Dissemination; Vaccine-

Preventable Diseases. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil ou pólio, é uma doença viral 

infectocontagiosa aguda que afeta principalmente crianças menores de 5 anos de idade não 

imunizadas e, desde 1990, está erradicada no Brasil. Essa doença não tem cura e ocorre após 



 

infecção por um poliovírus que reside no intestino de um indivíduo infectado e, em casos 

graves, pode ocasionar paralisia flácida, de início súbito, principalmente nas pernas. 

A poliomielite é relatada desde a antiguidade, mas foi reconhecida como um problema 

de saúde pública somente no final do século XIX, quando epidemias começaram a surgir em 

diferentes partes do mundo. Sendo assim, em 1988, na 41° Assembleia Mundial de Saúde, 

criou-se a Iniciativa Global de Erradicação da Poliomielite (GPEI - Global Polio Eradication 

Iniciative) que resultou na redução de 99% da incidência desta doença pela associação entre 

estratégias de saúde para contenção da doença e uso da vacina.  

A GPEI reuniu diversas instituições, como Organização Mundial das Nações Unidas 

(OMS), Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e Fundação das Nações Unidas 

(UNICEF), em prol da eliminação da doença, objetivo que foi dividido em várias fases nas 

quais foram implementadas estratégias e planos-alvo. Deste modo, em 2020 eram apenas dois 

países endêmicos (Afeganistão e Paquistão), em comparação com 125 países em 1988. 

No entanto, apesar dos progressos quanto à erradicação, conquistados pela GPEI, os 

últimos dados da OMS detectaram a reintrodução do poliovírus em países não endêmicos, como 

Malawi (em 2021) e em Moçambique (em 2022), bem como um aumento da circulação do 

Poliovírus Derivado Vacinal (origina-se quando um vírus vacinal atenuado, por meio de 

mutação, readquire virulência) em 10 países, dentre eles Israel, Moçambique e Estados Unidos. 

Dessa forma, essas informações colocaram em alerta o mundo todo quanto à possibilidade de 

retorno global da doença. 

 O primeiro surto de poliomielite foi registrado no Brasil em 1911 e resultou em 

numerosas mortes e surtos subsequentes. Contudo, apesar do impacto social e na saúde do país, 

somente em 1950, quando outras cidades brasileiras foram atingidas, a doença foi notada pelo 

poder público vigente na época. 

Considerando o panorama mundial frente à poliomielite, ainda na década de 1950, duas 

vacinas, utilizadas até hoje, foram produzidas: a VIP e a VOP. No entanto, no Brasil, as 

atividades de imunização em massa iniciaram somente em 1961 com a administração da VOP. 

Como em muitos outros locais pelo mundo, no Brasil não houve uma organização e nem 

estratégias eficientes de gestão para controlar nacionalmente a expansão da doença. Assim, 

somente na década de 1980, quando o país adentrou à GPEI e manteve um compromisso de 

auxiliar com a erradicação da poliomielite no mundo por meio de ações direcionadas (vigilância 

epidemiológica, imunizações, contenção laboratorial e vigilância em saúde ambiental) é que 

resultados começaram a serem vistos. 



 

Dessa forma, foi instituído o “Dia Nacional de Vacinação” com o objetivo de vacinar, 

em todo o território do país, todas as crianças de até 5 anos em um único dia. O Zé Gotinha é 

um personagem criado pelo artista Darlan Rosa em 1986 para a campanha de vacinação do 

Ministério da Saúde contra o vírus da poliomielite. O principal objetivo era tornar as campanhas 

de vacinação mais atraentes para as crianças. Como resultado, em apenas três anos desta 

campanha a incidência da pólio em solo brasileiro aproximou-se de zero e o último caso da 

doença ocorreu em 1989. Assim, desde 1990 o Brasil não relata casos de poliomielite. 

Diante dessa realidade, acadêmicos do curso de Medicina participantes do Projeto de 

Extensão “VacinAção” organizaram a confecção de um e-book a respeito da poliomielite, 

abordando de forma breve e com linguagem acessível, a fisiopatologia básica da doença, seu 

quadro clínico, e possíveis repercussões. O objetivo da criação do e-book é alertar quanto à 

possibilidade de retorno da doença, devido a falta de procura e informações sobre a vacina da 

poliomielite.  

 

2. MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo, do tipo relato de experiência relacionado à 

produção de um e-book sobre a poliomielite por estudantes membros de um Projeto de Extensão 

denominado “VacinAção” e pertencentes aos cursos de Medicina e Enfermagem.  

O e-book, de caráter informativo e educacional, foi produzido de maneira online por 

meio da plataforma gráfica Canva e dispõe de conteúdos selecionados pelos alunos e orientador 

do Projeto através de reuniões online realizadas por meio do serviço de videoconferências 

Google Meet.  

Sendo assim, mediante revisão de bibliografias indexadas em bases de dados ou 

produzidas pelo Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde, os seguintes assuntos foram 

abordados no trabalho elaborado pelo grupo: o que é a poliomielite; qual o agente etiológico da 

doença e como ele é transmitido; fisiopatologia da doença; quadro clínico e principais 

complicações; diagnóstico; tratamento; prevenção; vacinação; cenário mundial e nacional 

quanto à erradicação da poliomielite e desafios para o controle da doença. Os autores do e-book 

acreditam que esses seriam os tópicos principais que uma pessoa leiga, ou da área da saúde, 

deve saber sobre a poliomielite. 

Por fim, a versão final do e-book tornou-se disponível ao público, de forma gratuita e 

online, no dia 2 de novembro, na rede social do grupo após uma transmissão ao vivo intitulada 

“Poliomielite: a importância da vacina contra a paralisia infantil”, promovida pelo Projeto de 



 

Extensão e realizada em conjunto com um médico infectologista pediátrico de um hospital 

infantil com referência nacional. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A queda nas coberturas vacinais nos últimos cinco anos, somada à persistência do 

poliovírus em determinados locais no mundo, preocupa o setor sanitário brasileiro e coloca, 

atualmente, o Brasil entre os países com maior risco para a reintrodução do poliovírus e 

surgimento do poliovírus vacinal entre os países das Américas. 

Como o Projeto de Extensão “VacinAção” foi criado com o intuito de informar a 

população acerca de vacinas de forma compreensível e baseada em evidências, e o tema da 

pólio se tornou destaque nos últimos meses, os autores acharam necessário realizar uma live 

com um infectologista de um hospital pediátrico de Curitiba e, ao final da live, lançar um e-

book para o público. Acredita-se que disponibilizar conteúdos em diferentes formatos - posts, 

reels, e-books e lives - facilita a adesão das pessoas, aumentando a chance de elas interagirem 

e compartilharem as informações. 

O link para o e-book foi disponibilizado no Instagram por meio do Linktree, plataforma 

que reúne links em um só lugar. Por meio dele, temos a indicação que o e-book foi “clicado” 

13 vezes. Contudo, por não ser possível rastrear a ação das pessoas, não se tem a informação se 

o e-book foi baixado ou compartilhado, podendo ter chegado a mais pessoas do que a 

plataforma indica. 

Possivelmente, a baixa interação com o conteúdo se dá pelo Projeto ainda estar em fases 

iniciais, com pouca visibilidade, já que atualmente possui 182 seguidores. Além disso, há 

dificuldade em sair do meio acadêmico da área da saúde e chegar à população leiga em geral, 

que se beneficiaria mais com o acesso às informações organizadas. Ainda é necessário rever e 

pensar em formas de disponibilizar conteúdos em que se consiga rastrear a interação do público, 

para que a abordagem seja adequada de uma maneira que chegue a mais pessoas. 

De qualquer forma, o Projeto acredita que disponibilizar conteúdos em diferentes 

formatos - posts, lives, reels, e-books - estimula a interação com o público leigo, aumentando 

o seu interesse pelo tema. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: e-book Poliomielite: A doença da paralisia infantil 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante dos dados apresentados, é possível reconhecer a importância da prevenção da 

Poliomielite no cenário brasileiro. O e-book elaborado pelo Projeto de Extensão VacinAção é 

um dos caminhos a serem seguidos para informar a população acerca dos benefícios da 

vacinação e riscos da doença, com o objetivo de alcançar maior sucesso da adesão à campanha 

vacinal disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

É sabido que o Projeto ainda tem um impacto pequeno na população, e que novas formas 

de alcançar a comunidade leiga precisam e serão desenvolvidas para a obtenção de melhores 

resultados. Este já conta com ações presenciais em escola, além das redes sociais oficiais, que 

contribuem para uma maior proximidade com o público, além de possibilitarem maior alcance. 

Ademais, novos planos de ações em lugares públicos (como praças, centros, Unidades Básicas 

de Saúde, entre outros) estão sendo estudados para obter uma maior repercussão no objetivo de 

levar informações científicas de modo claro e objetivo aos cidadãos brasileiros. No entanto, 

uma ressalva faz-se necessária: a finalidade do Projeto vai além das ações sobre a Poliomielite, 



 

sendo levantados também temas relevantes e atuais em relação a vacinação no geral e sua 

importância.  
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