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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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RESUMO: A osteopenia é um termo utilizado 
para designar baixa densidade óssea. Vários 
fatores podem estar relacionados à osteopenia 
como: idade, sexo, raça, predisposição genética, 
menopausa, ocorrência de quedas, tratamento 
crônico com corticosteroides, anticoagulantes 
e anticonvulsivantes, baixo índice de massa 
corporal, sedentarismo, tabagismo, consumo 
excessivo de álcool e déficit de cálcio e vitamina 
D. O objetivo deste trabalho foi descrever um 
estudo de caso o qual mostra a importância 
de se conhecer a patologia em questão, as 
consequências que a mesma pode acarretar 
e a abordagem terapêutica nutricional visando 
à melhora da qualidade de vida. O estudo foi 
realizado de 16 de junho de 2018 a 21 de julho 
do mesmo ano com paciente portadora de 
osteopenia no município de Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul. Para a coleta de dados 
sociodemográficos, hábitos de vida, dados 

antropométricos e rastreamento metabólico 
foram utilizados formulários específicos. 
Balança, adipômetro e fita métrica também 
foram materiais usados na antropometria. 
Foram realizados avaliação antropométrica, 
rastreamento metabólico e analisados exames 
laboratoriais durante a primeira consulta. Foi 
proposto à paciente reeducação alimentar. 
Após a intervenção, houve diminuição das 
medidas antropométricas (exceto abdome, 
coxa e panturrilha), redução de massa gorda 
e aumento de massa magra. Paciente relatou 
que estava se habituando com a dieta, não 
encontrando dificuldades. Apresentou bom 
funcionamento do intestino, melhora das dores 
articulares, maior disposição para as atividades 
diárias.

OSTEOPENIA AND NUTRITION

ABSTRACT: Osteopenia is a term used to refer 
to low bone density. Several factors may be 
related to osteopenia such as: age, gender, race, 
genetic predisposition, menopause, occurrence 
of falls, chronic treatment with corticosteroids, 
anticoagulants and anticonvulsants, low body 
mass index, physical inactivity, smoking, 
excessive alcohol consumption and deficiency 
of calcium and vitamin D. The objective of this 
work was to describe a case study which shows 
the importance of knowing the pathology in 
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question, the consequences that it can have and the nutritional therapeutic approach 
aimed at improving the quality of life. The study was conducted from June 16, 2018 to 
July 21 of the same year with a patient with osteopenia in Campo Grande, Mato Grosso 
do Sul. For the collection of sociodemographic data, lifestyle, anthropometric data and 
metabolic tracking specific forms are used. Scale, adipometer and tape measure were 
also materials used in anthropometry. Anthropometric evaluation, metabolic screening 
were performed and laboratory tests were analyzed during the first appointment. 
Nutritional education was offered to the patient. After the intervention, there was a 
decrease in anthropometric measurements (except abdomen, thigh and calf), reduction 
in fat mass and increase in lean mass. Patient reported that she was getting used to the 
diet, without difficulties. She had good bowel functioning, improved joint pain, greater 
pleasure to perform daily activities.

1 |  INTRODUÇÃO

A osteopenia é um termo utilizado para designar baixa densidade óssea. 
Os ossos perdem cálcio e fostato podendo ocorrer fraturas. Diminuição de altura, 
cervicalgia, lombalgia e postura inclinada são os principais sintomas, entretanto, no 
início, os indivíduos podem ser assintomáticos (ISMAIL, et. al, 1999). 

Vários fatores podem estar relacionados à osteopenia como: idade, sexo, raça, 
predisposição genética, menopausa, ocorrência de quedas, tratamento crônico 
com corticosteroides, anticoagulantes e anticonvulsivantes, baixo índice de massa 
corporal, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool e déficit de cálcio 
e vitamina D (HOLICK; KARAGUZEL, 2010; WILKINS, 2007).

A distinção com a osteoporose somente é possível através do valor da densidade 
mineral óssea (DMO). Valores entre -1 e – 2,5 desvios-padrão (DP) no exame de 
densitometria óssea indicam osteopenia (WHO, 1994). A suplementação, por 
exemplo, de cálcio e vitamina D consiste numa das formas de tratamento (CHAPUY, 
et. al, 1992; DAWSON-HUGHES, et. al, 1997).

O estudo de caso em questão mostrará a importância de se conhecer a 
patologia supracitada, as consequências que a mesma pode acarretar e a abordagem 
terapêutica visando à melhora da qualidade de vida. 

O objetivo desse trabalho foi estabelecer plano terapêutico nutricional em 
paciente com diagnóstico de osteopenia sem tratamento prévio.

2 |  DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia

Trata-se de um estudo de caso realizado de 16/06/2018 a 21/07/2018 com 
paciente portadora de osteopenia no município de Campo Grande, Mato Grosso do 
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Sul. 
Para a coleta de dados sociodemográficos, hábitos de vida, dados 

antropométricos e rastreamento metabólico foram utilizados formulários específicos. 
Balança, adipômetro e fita métrica também foram materiais usados na antropometria. 
Para busca de artigos científicos, foram utilizadas bases de dados como Scielo e 
Pubmed.

2.2 Detalhamento do caso estudado

Paciente, sexo feminino, 57 anos, costureira, divorciada. Nascida de parto 
vaginal (normal) com aproximadamente 4,0 kg sendo amamentada até o sexto 
mês. Relata que não houve intercorrências durante o período pré-natal. Histórico 
de infância saudável. Quando adulta, apresentou diagnóstico de hipotireoidismo 
subclínico, pré-diabetes e osteopenia. Passou por cirurgia de varizes. Faz uso de 
flanax (naproxeno sódico), Gingko Biloba e cloreto de magnésio. Mãe hipertensa; pai 
e irmão obesos. Relata ter muitas dores, principalmente articulares. Em relação aos 
hábitos alimentares, relatou:

Desjejum 6:40h
Café preto com açúcar (1,5 colher de chá para cada xícara toma 2 xícaras). 

Pão francês (1 unidade) com margarina (1 colher de chá) + semente de chia (1 
colher de chá) ou crepioca (ovo, chia, orégano) 1 porção.

Lanche da manhã: 9:30h 
1 unidade de banana ou 1 colher de sopa de uva passas.

Almoço: 11:30h
Salada 1 pires com alface, beterraba, cenoura, rúcula temperada com limão, 

brócolis cozido na água (2 colheres de sopa de servir). Banana frita (1 unidade), 
arroz branco (1 a 1,5 colher de servir), feijão (1 concha), filé de peito com óleo, 1 bife 
e 1 unidade de ovo frito ou cozido.

Lanche da tarde 16:30h
Pão francês (1 unidade) com margarina (1 colher de chá), bolo de fubá (1 fatia 

média) com 1 xícara de chá sem açúcar.

Jantar: 19:00h 
Arroz (2 colheres de servir) com ovo (1 unidade), banana frita (1 unidade) ou 

macarronada com alho e óleo (3 pegadores). 
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Ceia 21:00h
Bolo de fubá 1 fatia média.

A antropometria foi realizada com a finalidade de avaliar as condições 
nutricionais da paciente (tabela 1).

Avaliação 1
16/06/2018

Bicipital  16 mm
Tricipital  18 mm
Subescapular  19 mm
SOMA MEMBROS SUPERIORES  
Supra-ilíaca  20 mm
Abdominal  21 mm
SOMA CINTURA  
Coxa  17 mm
Panturrilha 15 mm
SOMA MEMBROS INFERIORES  
TOTAL  95
Massa gorda (kg) 11,63 kg
Massa Magra 52,57 kg
% massa magra 81,88%

Tabela 1 – Avaliação dos dados antropométricos na 1ª consulta.

 
Em relação aos sinais e sintomas, diversos órgãos e sistemas foram avaliados 

na 1ª consulta. Considerando cabeça e pescoço, paciente queixou-se de dor de 
cabeça, insônia, lacrimejamento e coceira nos olhos, coriza e espirros (5 pontos). 
Sobre a pele, erupções e pele seca foram relatadas (1 ponto). Em se tratando dos 
sistemas circulatório, respiratório e gastrintestinal, não existiram queixas. Sobre 
articulações e músculos, todos os critérios (dores articulares, artrite, artrose, rigidez/
limitação de movimentos, dores musculares, sensação de fraqueza e cansaço) 
foram pontuados (15 pontos). Com relação aos critérios referentes à psiquiatria, 
hiperatividade, dificuldade de relaxar e descansar, memória ruim, mudanças de 
humor, raiva, irritabilidade e agressividade foram referidas (11 pontos). Ao final, 
totalizaram-se 32 pontos.

Exames laboratoriais foram realizados com o objetivo de avaliar se paciente 
apresentava anemia, dislipidemia, diabetes, disfunção tireoidiana, alteração da 
função renal e deficiência de vitamina D (tabela 2). 
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Hemácias  4,86 mi/mm³ Normal 
Hemoglobina 14,40 g/dL Normal 
V.C.M. 90,10 pg/dL Normal 
H.C.M.  29,60 pg/dL Normal
Leucócitos 4180,00 leucócitos/mm³ Normal 
Neutrófilos Segmentados 1948,00 cel/mm³ Normal 
Neutrófilos Bastonetes 42,00 cel/mm³ Normal  
Neutrófilos Segmentados 1948,00 cel/mm³ Normal 
Eosinófilos 201,00 cel/mm³ Normal 

 Linfócitos  1710,00 cel/mm³ Normal 
Basófilos 29,00 cel/mm³ Normal 
Monócitos  251,00 cel/mm³ Baixo  
Colesterol Total 154,10 mg/dL Desejável  
Colesterol HDL 51,90 mg/dL Aceitável 
Colesterol VLDL 18,50 mg/dL Normal 
Colesterol LDL 83,70 mg/dL Ótimo
Triglicerídeos 92,40 mg/dL Ótimo 
Glicose 97,20 mg/dL  97,20 mg/dL Normal 

Creatinina 0,72 mg/dL Normal 
l Hematócrito 0,43 % Normal 

Hemoglobina Glicada (%) 5,5% com glicemia média estimada 
de 111, 2 Alterado 

Vitamina D 28,40 ng/mL Insuficiente  
R.D.W. 0,13 % Normal 
Aspartato Aminotransferase (AST) 29,30 U/L Normal
Alanina Aminotransferase (ALT) 30,40 U/L Normal
TSH 5,48microUI/ml Alto
T4 livre 1,00ng/dL Normal 

Tabela 2 – Resultados de exames laboratoriais realizados antes da 1ª consulta.

A Teia de Interconexões Metabólicas tem como objetivo ampliar a visão integrativa 
do paciente, permitindo identificar diversos fatores que podem estar envolvidos 
indiretamente com os desequilíbrios orgânicos. Isso permite o planejamento e adoção 
de estratégias nutricionais e funcionais apropriadas e individualizadas (PASCHOAL, 
2007).
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Figura 1 – Teia de interconexões metabólicas.

2.3 Detalhamento da conduta nutricional

Foi proposto à paciente reeducação alimentar: orientado probióticos (tabela 3) 
para melhor absorção intestinal e fontes alimentares de fi tomelatonina para otimização 
do sono, explicado sobre as interações droga/nutrientes (ingerir as medicações com 
alimentos para evitar irritação gástrica). Realizado teste clínico para verifi car se a 
paciente tem alergia à banana devido ao alto consumo e queixa de dores. Descrito 
o seguinte plano alimentar:

06:30 - Desjejum 
Pão de frigideira (1 unidade), café sem açúcar (Xícara de 50 ml), Xylitol Thin - 

Max Titanium (1 colher de chá).
Obs.: Em jejum: 200ml de suco de abacaxi com 1 folha de couve + 1 colher de 

sopa de clorela + hortelã e 1 colher de sopa de biomassa de banana verde.

09:30 – Lanche da manhã 
Mamã o papaia(Fatia mé dia 170g). 

11:30 - Almoç o 
Macarrã o integral,cozido(1 pegador), carne bovina grelhada (1 bife), lentilha 

cozida (24g),alface lise (20g), rúcula (6g), beterraba crua (16g).
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16:30 - Lanche da tarde 
Sagu de chia (1 porção).

18:30 - Jantar 
Hambúrguer Caseiro (1 unidade), ervilha em grão (1 colher de arroz), alface 

lisa (20g) e repolho branco cru (18g).

21:30 - Ceia 
Chá, erva, camomila, ebulição (1 xícara).
Obs: Pode ser substituído por chá de mulungu ou melissa.

Ativo Suplementação
Lactobacillus acidophilus 2 bilhões de UFC
Lactobacillus delbrieckii 2 bilhões de UFC
Lactobacillus helveticus 2 bilhões de UFC
Lactobacilllus salivarius 2 bilhões de UFC
Bifidobacterium animalis 2 bilhões de UFC
Bifidobacterium infantis 2 bilhões de UFC

Tabela 3 – Suplementação com probióticos.

2.4 Resultados e discussão

Após a intervenção, houve diminuição das medidas antropométricas (exceto 
abdome, coxa e panturrilha), redução de massa gorda e aumento de massa magra 
(tabela 4). 

Avaliação 2
21/07/2018

Bicipital  13 mm
Tricipital  16 mm
Subescapular  14mm
SOMA MEMBROS SUPERIORES  
Supra-ilíaca  16 mm
Abdominal  22 mm
SOMA CINTURA  
Coxa  20 mm
Panturrilha  12 mm
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SOMA MEMBROS INFERIORES  
TOTAL 88 
Massa gorda (kg) 10,73 kg
Massa Magra 52,47 kg
% Massa Magra 82,02%

Tabela 4 – Avalição dos dados antropométricos na 2ª consulta.

A antropometria é parte essencial da avaliação do estado nutricional, pois reflete 
a composição corporal, a qual está relacionada à saúde. É simples, prática, de baixo 
custo e equipamentos portáteis podem ser utilizados (MOORE; ROCHE, 1983). No 
caso da paciente, a diminuição das medidas antropométricas pode contribuir para 
que ela não desenvolva doenças cardíacas, por exemplo.

De acordo com os resultados da aplicação do rastreamento metabólico na 1ª 
consulta, um total de 32 pontos indica existência de hipersensibilidades (>30 pontos). 
Após intervenções, o resultado do rastreamento metabólico da 2ª consulta foi de 8 
pontos havendo diminuição do total de pontos, principalmente em se tratando das 
articulações e músculos. Essa queda de pontuação pode levar à diminuição da 
morbimortalidade. 

Conforme tabela 2, não há anemia, função renal e lipidograma encontram-se 
dentro dos valores de normalidade. Há deficiência de vitamina D; TSH aumentado 
com T4 livre normal indica hipotireoidismo e glicemia média estimada de 111,2 
mostra que a paciente é pré-diabética. O uso complementar de cálcio e vitamina 
D é importante para mineralização óssea adequada. A suplementação desses 
micronutrientes pode contribuir com o aumento da força muscular, do equilíbrio e 
redução de quedas (BISCHOFF-FERRARI, et. al, 2004).

3 |  CONCLUSÃO

Após a intervenção nutricional, paciente relatou que estava se habituando com 
a dieta, não encontrando dificuldades. Apresentou bom funcionamento do intestino, 
melhora das dores articulares, maior disposição para as atividades diárias e mais 
habituada com a diminuição do consumo de banana.
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