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APRESENTAÇÃO

A coleção “Saúde Pública e Saúde Coletiva: Dialogando sobre Interfaces 
Temáticas” é uma obra composta de cinco volumes que tem como foco principal a 
discussão científica por intermédio de trabalhos diversos que compõe seus capítulos. 
Cada volume abordará de forma categorizada e interdisciplinar trabalhos, pesquisas, 
relatos de casos e/ou revisões que transitam nos vários caminhos da saúde pública 
e saúde coletiva. 

No último volume reunimos trabalhos com reflexo na residência multiprofissional 
em saúde, bem-estar, envelhecimento, humanização, SUS, desenvolvimento de 
produtos, psicologia da saúde; ação política, cultura corporal, educação física, 
esgotamento profissional, licença médica. saúde do trabalhador, prazer, sofrimento 
dentre outros diversos que acrescentarão ao leitor conhecimento aplicado às 
interfaces temáticas da saúde.

Vários fatores são necessários para se entender o indivíduo na sua integralidade, 
assim correlação de cada capítulo permitirá ao leitor ampliar seus conhecimentos e 
observar diferentes metodologias de pesquisa e revisões relevantes para atualização 
dos seus conhecimentos.

Deste modo finalizamos a obra Saúde Pública e Saúde Coletiva com a certeza 
de que o objetivo principal direcionado ao nosso leitor foi alcançado. Sabemos o 
quão importante é a divulgação científica, por isso evidenciamos também a estrutura 
da Atena Editora capaz de oferecer uma plataforma consolidada e confiável para 
estes pesquisadores exporem e divulguem seus resultados. 

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RELAÇÃO ENTRE ZINCO PLASMÁTICO E ÍNDICES 
DE ADIPOSIDADE ABDOMINAL EM MULHERES 

OBESAS

CAPÍTULO 27

Ana Raquel Soares de Oliveira 
Universidade Federal do Piauí, Departamento de 

Nutrição
Teresina – PI
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RESUMO: A obesidade é definida como o 
excesso de gordura corporal. Pesquisas 
têm identificado hipozincemia em obesos, 
o que parece contribuir para manifestação 
de desordens metabólicas na obesidade. O 
objetivo do estudo foi avaliar a relação entre 
o zinco plasmático e índices de adiposidade 
abdominalem mulheres obesas.Estudo 
transversal, envolvendo 132 mulheres na 
faixa etária entre 20 a 50 anos, distribuídas 
em grupo caso (IMC ≥ 35 kg/m², n=53) e 
grupo controle (IMC entre 18,5 e 24,9 kg/
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m², n=79). Foram realizadas medidas de peso corporal, estatura, circunferência 
da cintura (CC) e do quadril (CQ) e calculados IMC,relação cintura/quadril (RCQ), 
índice de formato corporal (IFC), índice de adiposidade corporal (IAC), índice de 
circularidade corporal (ICC) e índice de adiposidade visceral (IAV).As concentrações 
de zinco plasmáticoforam determinadas por espectrometria de emissão óptica. Os 
dados foram analisados por meio do programa estatístico SPSS for Windows 20.0. 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
do Piauí, sob número de parecer 2.014.100. Observou-se que as mulheres obesas 
apresentaram valores significativamente elevados deIMC, CC, RCQ, IFC, IAC, ICC 
e IAV em relação às participantes eutróficas. As concentrações de zinco plasmático 
foram significativamente menores nas mulheres obesas em comparação às eutróficas. 
Houve correlação significativa negativa entre o zinco plasmático e CC, RCQ, IAC, 
ICC e IAV.Diante do resultado, pode-se concluir que as mulheres obesas avaliadas 
apresentam hipozincemia, o que evidencia a influência da deposição de gordura no 
metabolismo do zinco. 
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade, Zinco, Adiposidade Abdominal.

RELATION BETWEEN PLASMA ZINC AND ABDOMINAL ADIPOSITY INDEXES IN 

OBESEWOMEN

ABSTRACT: Obesity is defined as excess body fat. Research has identified 
hypozincemia in obese individuals, which seems to contribute to the manifestation of 
metabolic disorders in obesity. This study aimed to evaluate the relation between plasma 
zinc and abdominal adiposity indexes in obese women. A cross-sectional study involving 
132 women aged between 20 and 50 years, divided into a case group (BMI ≥ 35 kg / 
m², n = 53) and control group (BMI between 18.5 and 24.9 kg / n = 79). Measurements 
of body weight, height, waist circumference (WC) and hip circumference (WC) were 
carried out and the body mass index (BMI), hip-waist ratio (WHR), body shape index 
(BSI), body fat index (BFI), body circularity index (BCI), and visceral adiposity index 
(VAI). Plasma zinc concentrations were determined by optical emission spectrometry. 
Data were analyzed using the statistical software SPSS for Windows 20.0. The project 
was approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of Piauí, 
under the number of opinion 2,014,100. RESULTS: It was observed that obese women 
presented significantly higher values   of BMI, WC, WHR, BSI, BFI,BCI and VAI in relation 
to the eutrophic participants. Plasma zinc concentrations were significantly lower in 
obese than eutrophic women. There was a significant negative correlation between 
plasma zinc and CC, WHR, BSI, BFI,BCI and VAI.CONCLUSION:Considering the 
results, it can be concluded that obese women evaluated have hypozincemia, which 
shows the influence of fat deposition on zinc metabolism.
KEYWORDS: Obesity, Zinc, Abdominal Adiposity.



Saúde Pública e Saúde Coletiva: Dialogando sobre Interfaces Temáticas 5 Capítulo 27 292

1 |  INTRODUÇÃO

O zincoé o segundo metal de transição mais abundante nos organismos vivos, 
sendo o vigésimo-quarto elemento químico metálico mais abundante na crosta 
terrestre, e um dos elementos-traço de maior importância para o metabolismo 
energético (PRASAD et al., 2011). Um indivíduo adulto saudável possui 2-3 g de zinco, 
distribuídos em todos tecidos, fluidos e secreções, sendo que aproximadamente 90% 
desse total encontram-se nos músculos esqueléticos (57%), nos ossos (29%), na 
pele e no fígado (11%), e o restante nos demais tecidos. Apenas uma pequena parte, 
cerca de 0,5% do conteúdo total de zinco no organismo encontra-se no sangue, com 
concentrações plasmáticas adequadas variando entre 75 a 110 µmol/L (GIBSON, 
2005; MARTINS et al., 2014). 

Dentre as diversas funções exercidas pelo zinco no organismo, tem sido 
tema de interesse crescente a participação desse mineralem vias bioquímicas e 
moleculares que apresentam relação com a obesidade. Nesse contexto, o zinco 
parece influenciar a adiposidade corporal por meio do seu papel no metabolismo 
energético e no controle do apetite e regulação de adipocinas e hormônios, tais 
como leptina, grelina, insulina e adiponectina (SAKAKIBARA et al., 2011; TOMAT et 
al., 2013).

Associado a isso, o zinco também se destaca pelo sua ação anti-inflamatória, 
por meio do bloqueio da translocação do fator nuclear kappa B (NF- kB) para o 
núcleo celular, inibindo a transcrição gênica de proteínas pró-inflamatórias. Ainda, 
este mineral atua como antioxidante indireto, sendo cofator de enzimas do sistema 
de defesa antioxidante, como a superóxido dismutase e a glutationa peroxidase 
e, dessa forma, protege o organismo contra o estresse oxidativo (CHASAPIS et 
al., 2012; MARREIRO et al., 2017; PRASAD et al., 2011). Vale ressaltar que esses 
distúrbios compõem a base fisiopatológica da obesidade e estão relacionados a 
várias comorbidades associadas a esta doença.

Nesse cenário, a literatura tem evidenciado alterações no metabolismo e 
distribuição do zinco em indivíduos obesos, sendo caracterizadas por concentrações 
plasmáticas reduzidas do mineral quando comparados com eutróficos (SULIBURSKA 
et al., 2014; YERLIKAYA; TOKER; ARIBAS, 2013; MARTINS et al., 2014). Entre os 
fatores que podem explicar esses distúrbios no metabolismo do mineral estão a 
inflamação crônica de baixo grau e o aumento na concentração de glicocorticoides, 
os quais parecem induzir a expressão de proteínas transportadoras de zinco. Estas, 
por sua vez, “sequestram” o zinco plasmático, favorecendo a manifestação de 
hipozincemia nesses indivíduos (FEITOSA et al., 2013). 

Dessa forma, considerando as diversas funções do zinco mencionadas 
anteriormente, pode-se pressupor que tais alterações nas concentrações de zinco 
parecemfavorecer a manifestação ou o agravamento de alterações metabólicas no 
organismo de indivíduos obesos (GUNANTI et al., 2016; MARREIRO et al., 2006). 
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Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar a relação entre o zinco plasmático 
e índices de adiposidade abdominal em mulheres obesas e eutróficas.

2 |  METODOLOGIA

2.1 Caracterização do Estudo e Protocolo Experimental

Estudo de natureza transversal envolvendo 132 mulheres na faixa etária entre 
20 e 50 anos de idade, que foram distribuídas em dois grupos: grupo caso (obesas 
com índice de massa corpórea a partir de 35 kg/m²) e grupo controle (mulheres 
com índice de massa corpórea entre 18,5 e 24,9 kg/m²).  A definição da amostra do 
estudo foi baseada na amostragem por conveniência, sendo que as participantes 
obesas foram recrutadas a partir da demanda espontânea de ambulatórios clínicos 
da cidade de Teresina – PI, e as eutróficas por meio de chamadas públicas em mídia 
digital, eventos de educação nutricional, e em ambulatórios clínicos.

As participantes foram selecionadas por meio de entrevista com base nos 
seguintes critérios de inclusão: não estar gestante ou lactante; não estar participando 
de outro estudo clínico; não ter diagnóstico de diabetes mellitus, doença renal 
crônica, câncer e/ou doenças inflamatórias intestinais; não fazer uso de suplemento 
vitamínico-mineral e/ou medicamentos que possam interferir no estado nutricional 
relativo ao zinco, sendo tais informações autorreferidas pelas participantes.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Piauí, sob número de parecer 2.014.100. Todas as participantes assinaram 
termo de consentimento livre e esclarecido do estudo, elaborado de acordo com a 
“Declaração de Helsinki III”. Em seguida, foi preenchida uma ficha de cadastro, após 
receberem informações detalhadas sobre a pesquisa com linguagem adequada, 
conforme estabelecido pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
(BRASIL, 2012).

2.2 Avaliação Antropométrica

Para a avaliação antropométrica, foram aferidos peso corporal, estatura e as 
circunferências da cintura (CC), e do quadril (CQ), conforme metodologia descrita 
pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004). Além disso, foram calculados o Índice de 
Massa Corpórea (IMC), a relação cintura/quadril (RCQ), índice de formato corporal 
(IFC), índice de adiposidade corporal (IAC), índice de circularidade corporal (ICC) e 
índice de adiposidade visceral (IAV) das participantes, a partir das seguintes fórmulas:
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2.3 Determinação dos Parâmetros Bioquímicos

A coleta de sangue foi realizada no período da manhã, entre 7 e 9 horas, estando 
as participantes da pesquisa em jejum de no mínimo 12 horas. Foram coletados 12 
mL de sangue venoso utilizando tubo a vácuo contendo citrato para análise do zinco 
e tubo a vácuo com ativador de coágulo para análise dos lipídios séricos.

Para análise do zinco plasmático, foi realizada a separação dos componentes 
sanguíneos por meio de centrifugação (CIENTEC® 4K15, São Paulo, Brasil) a 1831xg 
durante 15 minutos a 4ºC. Após este procedimento, o plasma foi extraído com pipeta 
automática e acondicionado em microtubos de polipropileno e conservado a -20 
°C.A análise elementar do mineral foi realizada em um espectrômetro de plasma 
indutivamente acoplado - Espectrometria de Emissão Óptica com uma confi guração 
de vista axial e um nebulizador V-Groove.Os valores de referência para a concentração 
de zinco no plasma foram de 75 a 110 µg/dL (GIBSON, 2005).

Para a determinação das concentrações séricas de colesterol total, HDL e 
triacilglicerois foi utilizado método enzimático colorimétrico,por analisador bioquímico 
automático COBAS INTEGRA (Roche Diagnostics, Brasil), utilizando kits ROCHE®.
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2.4 Análise Estatística

Os dados foram organizados em planilhas do Excel®, para realização de análise 
descritiva das variáveis observadas nos grupos estudados. Posteriormente, os dados 
foram exportados para o programa SPSS (for Windows® versão 20.0) para análise 
estatística dos resultados. 

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para verificar a normalidade dos 
dados. Em seguida, para fins de comparação entre os grupos estudados, o teste 
“t” de Student foi utilizado para as varáveis com distribuição normal, e o teste de 
Mann Whitney para aquelas com distribuição não paramétrica. Para o estudo de 
correlações, o coeficiente de correlação linear de Pearson foi utilizado para os dados 
com distribuição normal. A diferença foi considerada estatisticamente significativa 
quando o valor de p<0,05, adotando-se um intervalo de confiança de 95%.

3 |  RESULTADOS

A idade e os valores dos parâmetros antropométricos utilizados na avaliação 
do estado nutricional das participantes deste estudo estão apresentados na tabela 
1. Os grupos foram semelhantes quanto à idade e diferentes quanto a estatura, além 
disso, as mulheres obesas apresentaram peso corporal, IMC e CC mais elevados 
(p<0,001).

Parâmetros Obesas(n= 53)
Média(DP)

Controle(n=83)
Média (DP) p

Idade (anos) 33,15 (8,81) 35,51 (7,87) 0,111
Estatura (m) 1,60 (0,64) 1,58 (0,66)* 0,024

Peso Corporal (kg) 107,3 (86,30 – 164,50) 56,0 (44,80 – 70,30)* <0,001
IMC (Kg/m²) 40,59 (35,36 – 63,46) 22,68 (18,25 - 27,30)* <0,001

CC (cm) 114,00 (97,00 - 160,00) 74,00 (64,00 – 89,00)* <0,001

Tabela 1. Caracterização das participantes do estudo quanto à idade, peso, altura, índice de 
massa corpórea e circunferência da cintura das mulheres obesas e grupo controle. Teresina-PI, 

Brasil, 2019.
*Valores significativamente diferentes entre as mulheres obesas e grupo controle, teste t de Student ou teste 

Mann-Whitney (p<0,05). IMC = índice de massa corpórea; CC = circunferência da cintura. As variáveis de Peso 
Corporal, IMC e CC estão expressas em mediana e os valores máximo e mínimo entre parênteses. 

A figura 1 ilustra as concentrações de zinco plasmático, do grupo controle e 
mulheres obesas. Verificou-se que o grupo controle apresentou níveis mais elevados 
de zinco no plasma (p<0,001).
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Figura 1. Valores de mediana, mínimo e máximo das concentrações plasmáticas de zinco do 
grupo controle e mulheres obesas. Teresina-PI, Brasil, 2019.

*Valores signifi cativamente diferentes entre as pacientes obesas e grupo controle, teste Mann-Whitney (p<0,05). 
Valores de referência: zinco plasmático = 75 a 110 µg/dL (GIBSON, 2005)

A tabela 2 apresenta os valores dos índices de obesidade abdominal das 
participantes do estudo. Verifi cou-se que houve diferença estatística signifi cativa 
entre o grupo controle e as mulheres obesas em relação a todos os parâmetros 
avaliados.

Parâmetros Obesas(n= 53)
Média ± DP

Controle(n=83)
Média ± DP p

 RCQ 0,88 ± 0,06 0,77 ± 0,05* <0,001
IFC 0,076 ± 0,004 0,074 ± 0,003* 0,016
IAC 45,95 (33,84 – 74,27) 30,45 (20,55 – 36,96)* <0,001
ICC 7,05 (5,04 – 10,61) 4,36 (3,07 – 5,83)* <0,001
IAV 5,35 (1,12 – 28,29) 3,76 (1,00 – 11,94)* <0,001

Tabela 2. Valores médios e medianos dos índices de adiposidade e zinco plasmático do grupo 
controle e mulheres obesas. Teresina-PI, Brasil, 2019.

*Valores signifi cativamente diferentes entre as pacientes obesas e grupo controle, teste t de Student ou teste 
Mann-Whitney (p<0,005). As variáveis de IAC, ICC e IAV estão expressas em mediana e os valores máximo e 

mínimo entre parênteses.

A tabela 3 mostra os resultados da análise de correlação entre os parâmetros 
de zinco plasmático e os índices de adiposidade corporal. Verifi cou-se que houve 
correlação signifi cativa entre o parâmetro de avaliação do zinco e todos os índices 
de adiposidade.
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Parâmetros
Zinco Plasmático

r p
CC - 0,600 <0,001

 RCQ - 0,479 <0,001
IAC - 0,610 <0,001
ICC - 0,585 <0,001
IAV - 0,278 0,001

Tabela 3. Análise de correlação linear simples entre as concentrações de zinco plasmático e os 
índices de adiposidade corporal do grupo controle e mulheres obesas. Teresina-PI, Brasil, 2019.

Correlação Linear de Pearson (p>0,05). CC = circunferência da cintura, RCQ = relação cintura/quadril, IAC = 
índice de adiposidade corporal, ICC=índice de circularidade corporal, IAV = índice de adiposidade visceral. 

4 |  DISCUSSÃO

Neste estudo, foi avaliado o zinco plasmático em mulheres obesas, bem 
como investigada a existência de correlação entre essa variável e parâmetros de 
adiposidade nas participantes da pesquisa. Sobre os parâmetros antropométricos, 
como já era esperado, as mulheres obesas apresentaram valores maiores de 
adiposidade em relação às mulheres eutróficas, com diferença estatística significativa 
entre os grupos. 

 Vale salientar que, embora o IMC geralmente esteja bem correlacionado com 
a gordura corporalquando trata-se de população, existe uma heterogeneidade para 
cada indivíduo. Esta heterogeneidade é relacionada a diferentes fatores, tais como 
idade, sexo, genética e etnia. Assim, embora a avaliação da gordura corporal por 
meio do IMC possa ser uma boa e realista medida primária, não é suficiente para uma 
análise clínica profunda da localização dessa gordura nos compartimentos corporais 
(CORNIER et al., 2011). Dessa forma, no presente estudo foram realizados outros 
cálculos com base nos parâmetros antropométricos a fim de proporcionar avaliação 
mais precisa do estado nutricional das participantes. 

 Nesse contexto, o IAV é um marcador significante para disfunção na gordura 
visceral, doença cardiovascular e eventos cerebrovasculares. Isso pode ser justificado 
pelo fato desse índice incluir tanto parâmetros físicos como bioquímicos. Pode-se 
observar que as mulheres obesas avaliadas no estudo apresentaram valores elevados 
para esse parâmetro, o que ratifica a influência da elevada gordura visceral em 
distúrbios metabólicos nesse grupo. Da mesma forma, comportam-se os índices de 
formato corporal e circularidade corporal, os quais são amplamente correlacionados 
com doenças cardiometabólicas, sendoferramentas úteispara predição de risco à 
saúde e estimativa da gordura visceral (AMATO et al., 2011;AHMAD; HADDAD, 
2015; EHRAMPOUSH et al., 2017). 

Em relação às análises de zinco plasmático, as concentrações séricas desse 
mineral nas participantes obesas encontravam-se abaixo dos valores de referência, 
ao passo que o grupo controle apresentou concentrações adequadas. Estes 



Saúde Pública e Saúde Coletiva: Dialogando sobre Interfaces Temáticas 5 Capítulo 27 298

resultados corroboram com os estudos de Suliburska et al. (2013) e Samad et al. 
(2017), os quais relataram concentrações reduzidas do mineral em mulheres com 
obesidade. 

Sobre este resultado, é oportuno destacar que a inflamação crônica de baixo 
grau e o estresse oxidativo presentes na obesidade parecem induzir a expressão 
daZip14 e metalotioneína, principais proteínas transportadoras de zinco.Este fato 
pode contribuir para a redução das concentrações de zinco no plasma e subsequente 
aumento nos tecidos adiposo e hepático, o que justifica a possível redistribuição do 
zinco em organismos obesos (FEITOSA et al., 2013; MARTINS et al., 2014; NABER 
et al., 1994). É oportuno mencionar que esta redistribuição pode ser um mecanismo 
para a proteção contra o estresse oxidativo na obesidade(MARREIRO et al., 2017).

 Neste estudo também foi conduzida análise de correlação simples entre zinco 
plasmático e índices de adiposidade corporal, sendo evidenciada correlação negativa 
entre as variáveis. Esses resultados corroboram a hipótese sobre a existência de 
uma redistribuição do mineral em indivíduos obesos(FEITOSA et al., 2013; FREIRE; 
FISBERG; COZZOLINO, 2013).

Dessa forma, esses dados reforçam a influência da obesidade no metabolismo 
do zinco, contribuindo para as reduções do mineral no plasma e, consequentemente, 
comprometendo o papel que este nutriente desempenha contra distúrbios 
comumente encontrados na obesidade, a exemplo da resistência à insulina e doenças 
cardiovasculares (FOSTER; PETOCZ; SAMMAN, 2010; SAKAKIBARA et al., 2011). 

5 |  CONCLUSÕES

O estudo mostra que há alterações nas concentrações plasmáticas do zinco 
em mulheres obesas. Os índices de adiposidade avaliados no estudo têm correlação 
negativa com o mineral, o que ratifica a influência da gordura corporal no metabolismo 
do nutriente. 
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Programa Saúde na Escola  139, 140, 141, 144, 145, 148, 150
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