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APRESENTAÇÃO

Neste segundo volume apresentado em 19 capítulos, a obra “Nutrição e 
Promoção da saúde” é composta por abordagens cientificas nos mais diversos 
temas de nutrição e saúde. 

Da saúde até o trabalho da imagem corporal, aspectos relevantes são sem 
dúvidas abordados de diferentes formas na nutrição e eles influenciam diretamente 
o comportamento alimentar com impacto direto na vida. Por isso, sempre serão 
necessários estudos que possam avaliar com precisão as necessidades humanas 
correlatadas a estes temas, bem como, a análise alimentar de produtos já conhecidos 
e de novos produtos de mercado de efeito direto ou indireto na saúde humana. 
Dessa forma apresentamos aqui trabalhos capazes de oferecer ao leitor uma visão 
ampla dos novos conhecimentos científicos.

Esta obra só foi possível graças aos esforços assíduos dos autores destes 
prestigiosos trabalhos junto aos esforços da Atena Editora, que reconhece a 
importância da divulgação científica e oferece uma plataforma consolidada e confiável 
para estes pesquisadores divulgarem seus resultados.

Esperamos que a leitura desta obra seja capaz de sanar suas dúvidas a luz de 
novos conhecimentos e propiciar a base intelectual ideal para que se desenvolva 
novas soluções para os inúmeros gargalos encontrados na área da nutrição.

Flávio Ferreira Silva
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PREVALÊNCIA DE RISCO NUTRICIONAL EM PACIENTES 
PEDIÁTRICOS HOSPITALIZADOS EM HOSPITAL 

PÚBLICO DE DOURADOS/MS

CAPÍTULO 4
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RESUMO: A desnutrição é uma das causas mais 
comuns de morbimortalidade infantil. Por isso, é 
importante a aplicação de protocolo de triagem 
nutricional no período da internação, já que o 
mesmo possibilita mensurar o risco nutricional e 
determinar a intervenção adequada, conforme 
escore de risco. Nesse contexto, o objetivo do 
estudo foi verificar a prevalência de risco de 
desnutrição a partir da aplicação da Screening 
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Tool for Risk on Nutritional Status and Growth (STRONGkids). Trata-se de um estudo 
transversal com pacientes pediátricos internados no setor Pediátrico de um Hospital 
Público de Dourados/MS no período de maio a dezembro de 2018. Incluiu-se no estudo 
crianças admitidas em até 48 horas (tempo para aplicação do protocolo STRONGkids). 
Os resultados foram expressos em porcentagem. Do total de crianças avaliadas 
(n=696), a maioria apresentaram risco nutricional  alto e médio (16,66 % e  69,25%, 
respectivamente). Os dados obtidos no presente estudo e em outros estudos, mostram 
a necessidade de maior atenção nutricional e possível intervenção para os pacientes 
pediátricos, para prevenir agravos na saúde e tempo prolongado de internação. Com 
isso, observou-se elevada prevalência de risco nutricional moderado a alto para 
desnutrição, sendo o STRONGkids um importante instrumento para  diagnosticar e 
auxiliar  na intervenção nutricional adequada no período de hospitalização.
PALAVRAS-CHAVE: Desnutrição, Pediatria, Triagem Nutricional.

PREVALENCE OF NUTRITIONAL RISK IN HOSPITALIZED PEDIATRIC PATIENTS 
IN GOLDEN PUBLIC HOSPITAL/MS

ABSTRACT: Malnutrition is one of the most common causes of child morbidity and 
mortality. Therefore, it is important to apply a nutritional screening protocol during 
hospitalization, since it allows measuring the nutritional risk and determining the 
appropriate intervention, according to the risk score. In this context, the objective of 
the study was to verify the prevalence of risk of malnutrition from the application of 
Screening Tool for Risk on Nutritional Status and Growth (STRONGkids). This is a 
cross-sectional study with pediatric patients internally in the Pediatric sector of a public 
Hospital in Dourados/MS from May to December 2018. The study included children 
admitted within 48 hours (application time of STRONGkids protocol). Results were 
expressed as a percentage. Results were expressed as a percentage. Total children 
evaluated (n = 696), with higher high and medium nutritional risk (16.66% and 69.25%, 
respectively). The data obtained in the present study and in other studies show the 
need for greater nutritional attention and the possibility of intervention for pediatric 
patients to prevent health problems and prolonged hospitalization. Thus, the prevalence 
of moderate to high nutritional risk for malnutrition is reduced, and STRONGkids is an 
important tool for diagnosis and assistance in adequate nutritional intervention during 
hospitalization. 
KEYWORDS: Malnutrition, Pediatrics, Nutritional Screening

1 |  INTRODUÇÃO

A desnutrição é definida como um desequilíbrio entre as necessidades 
de nutrientes e a ingestão, resultando em deficiência de energia, proteínas ou 
micronutrientes que podem afetar negativamente o crescimento e o desenvolvimento 
infantil (GOMES et al., 2019).
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A desnutrição está associada com a prevalência de patologias crônicas, 
como por exemplo, as doenças gastrointestinais, neuromusculares, hematológicas, 
entre outras (MEHTA et al., 2013). Além disso, contribui para aumentar o risco de 
infecções, atraso na cicatrização de feridas, edemas por hipoproteinemia, diminuição 
da motilidade intestinal, tendência ao choque e supressão imunológica (DUCHINI et 
al., 2010; KARATEKE et al., 2013). 

O déficit nutricional tem impacto significativo no crescimento e desenvolvimento 
da criança, aumentando consideravelmente a morbidade e mortalidade nesta faixa 
etária, bem como maior tempo de internação e aumento dos custos hospitalares 
(AURANGZEB et al., 2012; BECKERET al., 2015; CARVALHO-SALEMI et al., 2018).

Na pesquisa observacional prospectivo que incluiu 44 enfermarias pediátricas 
da Holanda (JOOSTEN et al., 2010), observou que indivíduos com desnutrição 
aguda permanecem hospitalizados 45% mais tempo comparados aos pacientes bem 
nutridos. 

Diversas ferramentas de triagem nutricional para aplicação no ambiente 
hospitalar têm sido desenvolvidas nos últimos anos. O objetivo dessas ferramentas 
é a identificação precoce do risco de desnutrição, permitindo a avaliação e o 
diagnóstico nutricional prévio, possibilitando ao profissional da saúde intervir antes 
do agravamento do estado nutricional, evitando assim as suas consequências 
(RASLAN et al., 2008; VAN BOKHORST-DE VAN DER SCHUEREN et al.,  2014).

As principais ferramentas para triagem nutricional em pediatria 
são: Simple Paediatric Nutritional Risk (PNRS), Subjective Global Nutrition 
Assessment (SGAN); Screening Tool for Risk On Nutritional status and Growth 
(STRONGkids); Paeditric Yorkhill Malnutrition; Score (PYMS); Screening Tool for the 
Assessment of Malnutrition in Paediatrics (STAMP) e o Pediatric Nutrition Screening 
Tool (PNST) (SERMET-GAUDELUS et al., 2000; SECKER et al., 2007; HULST et al., 
2010; GERASIMIDIS et al., 2011; MOENNI et al., 2012; WHITE et al., 2016). 

Entre os protocolos apresentados apenas o STRONGkids e o SGAN 
apresentam-se traduzidos para a língua portuguesa e validados. O SGAN é 
um instrumento caracterizado por avaliação nutricional estruturada do que um 
procedimento de triagem nutricional propriamente dito (JOOSTEN et al., 2011; 
WONOPUTRI et al., 2014). Mas, o STRONGkids se diferencia pelo fato  de  ser 
a única ferramenta de triagem nutrcional traduzida e adaptada para as crianças 
brasileiras (GOMES et al., 2019).

No Brasil, o estudo realizado por Carvalho et al. (2013) submeteram o 
STRONGkids às etapas de tradução para o português, síntese e retrotradução, 
verificação do processo de equivalência cultural, pré-teste e avaliação do processo 
de adaptação cultural. Já na pesquisa por Gouveia et al. (2018) realizou a validação 
preditiva desse instrumento em estudo prospectivo.
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O STRONGkids é considerado prático, fácil e reprodutível, que consiste na 
análise de quatro itens, como a presença de doença com alto risco de desnutrição; 
avaliação clínica subjetiva; ingestão alimentar e presença de vômitos ou diarreia; e 
perda de peso recente. Nesse instrumento não é necessária a realização de medidas 
antropométricas e, dependendo do escore obtido, as crianças são classificadas em 
alto, moderado ou baixo risco de desnutrição (LING et al., 2011). 

Nesse contexto, e considerando que o STRONGkids apresenta maior 
sensibilidade para identificar crianças com risco nutricional (TEIXEIRA e VIANA, 
2016), este estudo tem como objetivo verificar a prevalência de risco de desnutrição 
a partir da aplicação da Screening Tool for Risk on Nutritional Status and Growth 
(STRONGkids). 

2 |  MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal com pacientes internados no setor Pediátrico 
de um Hospital Público de Dourados-MS, cuja idade de internação  ≥ 1 mês e 
<12 anos, ambos os sexos, internados no setor Pediátrico, no período de maio a 
dezembro de 2018. Foram incluídas crianças admitidas nesse setor em até 72 horas 
(tempo para aplicação do protocolo). Foi aplicado uma vez o protocolo para triar risco 
nutricional - Screening Tool for Risk on Nutritional Status and Growth (STRONGkids).

A determinação do estado nutricional pela STRONGkids varia conforme o 
escore obtido na aplicação do questionário, sendo os pacientes classificados em 
alto (45 pontos), moderado (1-3 pontos) e baixo risco (0 pontos) nutricional. Os 
dados obtidos foram plotados para planilha do Excel e os resultados expressos em 
porcentagem. 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 mostra o risco nutricional dos pacientes avaliados pelo STRONGkids 
no setor Pediátrico de um Hospital Público de Dourados-MS. Foram avaliados 696 
crianças, dos quais detectou que a maioria dos pacientes apresentam risco nutricional 
alto e médio (16,66 % e  69,25 %, respectivamente) e apenas uma pequena parte da 
amostra total foi classificado com baixo risco (14,08 %), observando a necessidade 
de maior atenção nutricional e possível intervenção para os pacientes pediátricos. 
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Figura 1 – Risco nutricional de acordo com a ferramenta Strongkids.

O suporte nutricional adequado está associado a menores complicações 
decorrentes de infecções e diminui o tempo de permanência dos pacientes com risco 
nutricional (ZHANG et al., 2017). 

A frequência de risco nutricional alto e médio (85,91%) observado no presente 
estudo foi superior ao encontrado por Oliveira et al. (2017) que evidenciou que 69% 
dos pacientes pediátricos foram diagnosticados com risco nutricional moderado ou 
alto pelos parâmetros STRONGkids. Na pesquisa de Costa et al. (2017) detectou
que 58,7% tinham risco médio e 3,2% alto risco de desnutrição, demostrando que o 
rastreamento do estado nutricional em doentes é essencial e crucial para evitar os 
riscos da desnutrição. 

No estudo realizado por Campos et al. (2015) demonstrou que no momento 
da admissão hospitalar, há predomínio de crianças e adolescentes com estado 
nutricional adequado quando avaliados por parâmetros antropométricos. Por outro 
lado, a perda de peso é frequente durante a internação, o que reforça a importância 
da identifi cação precoce de crianças com risco de deterioração do estado nutricional.  
Na pesquisa realizada por SermetGaudelus et al. (2000) mostrou que 65% das 
crianças apresentaram perda de peso durante a internação e os principais fatores 
mais preditivos de sua ocorrência são redução do consumo alimentar, dor e gravidade 
da doença.

Não há um parâmetro único para identifi car pacientes hospitalizados com 
risco de desnutrição, mas o uso das diretrizes sobre triagem nutricional têm sido 
recomendado por associações internacionais, como a Sociedade Europeia de 
Nutrição Parenteral e Enteral (ESPEN) e a Sociedade Americana de Nutrição 
Parenteral e Enteral (ASPEN) (KONDRUP et al., 2003; MEHTA et al., 2009). A 
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presença de uma equipe multidisciplinar composta por médicos, nutricionistas, 
enfermeiros e farmacêuticos é uma das recomendações das diretrizes para 
contribuir na identificação de pacientes em risco de desnutrição e o fornecimento de 
intervenções e tratamentos desses pacientes (AGOSTONI et al., 2005).

O STRONGKids é um instrumento de aplicação fácil, rápida e útil na avaliação 
sistemática do risco de desnutrição e na prevenção ou controle da desnutrição 
hospitalar em pacientes pediátricos, possibilita a identificação do risco nutricional e 
uma intervenção nutricional adequada (MOUTINHO, 2014; COSTA et al., 2017). 

4 |  CONCLUSÕES

Os pacientes apresentaram risco nutricional moderado a alto, com isso, percebe-
se a importância de verificar a prevalência de risco nutricional a partir do STRONGkids 
como instrumento de triagem, uma vez que permite  diagnosticar pacientes com 
risco nutricional a fim de auxiliar  na conduta dietoterápica para contribuir com a 
melhora do estado nutricional e, consequentemente, reduzir o tempo de internação 
e cormobidades associadas.
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