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APRESENTAÇÃO

A coleção “Alimento, Nutrição e Saúde” é um conjunto de duas obras, esse segundo 
volume continuará abordando de forma categorizada e interdisciplinar artigos, pesquisas, 
relatos de experiência e revisões da literatura que transitam nos vários caminhos da 
Nutrição e da Saúde. 

O objetivo central do volume 2, foi apresentar de forma categórica e clara estudos 
relevantes desenvolvidos em inúmeras instituições de ensino e pesquisa do Brasil em 
todas as esferas, seja de graduação ou pós-graduação. Em todos esses artigos os quais 
foram cuidadosamente escolhidos a linha básica foi o aspecto relacionado à composição 
de alimentos, ao estudo sobre a composição nutricional deles, microbiologia, saúde básica 
e clínica, fabricação de alimentos enriquecidos, manejo clínico ambulatorial e hospitalar 
e áreas correlatas. O avanço da transição nutricional e o aumento pelas suplementações 
é uma área importante para a pesquisa científica, visto que algumas suplementações 
contribuem positivamente na prática clínica dos profissionais de Nutrição e da Saúde em 
geral, pois auxiliam na redução e na prevenção de diversas patologias.

Temas relevantes e diversos são, deste modo, discutidos aqui neste segundo 
volume com o objetivo de organizar e concretizar fortalecendo o conhecimento de alunos, 
professores e todos aqueles que de alguma forma se interessam pela área da saúde. 

Deste modo, o conjunto de obras Alimento, Nutrição e Saúde, representado neste 
segundo volume apresentam o resultado de diversos trabalhos, os quais possuem 
fundamento na teoria, produzidos por acadêmicos e professores dos variados graus 
que incessantemente desenvolveram e ampliaram os seus trabalhos que aqui serão 
apresentados de maneira concisa e indubitável. Sabemos do papel fundamental que 
consiste em divulgar a literatura científica, por isso torna-se claro porque a editora 
escolhida foi a Atena Editora, a qual oferece além de um nome bem fixado na literatura, 
uma plataforma segura, didática e confiável para todos os pesquisadores, docentes e 
acadêmicos que queiram divulgar os resultados de suas pesquisas. 

Boa leitura!
Anne Karynne da Silva Barbosa
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RESUMO: INTRODUÇÃO: No Brasil, ocorrem 
em torno de 1.000.000 de acidentes por 
queimaduras ao ano, apenas 100.000 pacientes 
procuram atendimento hospitalar, e destes, 
cerca de 2.500 pacientes irão falecer direta ou 
indiretamente de suas lesões (GOMES, 2001). 
O suporte nutricional é um fator decisivo para 
a recuperação apropriada, a má alimentação 
aumenta o risco de complicações. Os pacientes 
que apresentam superfície queimada maior 
que 20% necessitam de um maior aporte 
proteico calórico, incluindo a suplementação 
de nutrientes como a glutamina, arginina, 
zinco, selênio, vitaminas A, C e E. OBJETIVO: 
Examinar a eficácia da terapia nutricional na 
recuperação de pacientes grandes queimados. 
METODOLOGIA: Dedica-se a uma revisão 
integrativa realizada nos sites de Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS): Google Acadêmico, 
Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde), e Scielo (Scientific 
Eletronic Library Online), utilizando os seguintes 
descritores: “Terapia nutricional”, “Queimaduras”, 
“Cicatrização” e “Nutrientes”. A pesquisa teve 
como critério de inclusão artigos originais 
referentes a terapia nutricional nos grandes 
queimados, nos idiomas inglês, espanhol e 
português. Atendendo a esses critérios, foram 
inclusos 9 estudos. RESULTADOS: O suporte 
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nutricional quando realizado adequadamente, interfere de maneira positiva na recuperação 
dos pacientes queimados, reduzindo a mortalidade, diminuindo a perda de massa magra 
e fornecendo energia necessária. Dentre os macronutrientes, a proteína requer uma maior 
atenção. A suplementação dos aminoácidos essenciais, arginina (17g/dia) e glutamina (0,5g/
Kg, no máximo 30g/dia) ajudam na cicatrização, resposta inflamatória e catabolismo proteico. 
As pesquisas realizadas mostram a participação dos imunomoduladores e dos antioxidantes 
ajudam na recuperação da injúria, fortalecendo o sistema imunológico, diminuindo o tempo de 
cicatrização, evitando a translocação bacteriana e sepse. CONCLUSÃO: A terapia nutricional 
precoce reduz o tempo de internação, evitando a desnutrição hospitalar no paciente grande 
queimado. Apesar dos estudos relatarem a eficácia dos micronutrientes, não há consenso 
quanto as doses específicas a serem utilizadas no tratamento desses pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: Terapia Nutricional; Queimaduras; Cicatrização; Nutrientes.

THE EFFECTIVENESS OF MICRONUTRIENTS SUPPLEMENTATION IN NUTRITIONAL 

THERAPY IN BIG BURNED PATIENTS

ABSTRACT: INTRODUCTION: In Brazil, occur around 1,000,000 of burn accidents per year, 
only 0,000 patients seek hospital care, and of these, about 2,500 patients will die directly or 
indirectly from their lesions (GOMES, 2001). The nutritional support is a decisive factor for 
proper recovery, the poor diet increases the risk of complications. The patients with a burned 
surface greater than 20% need a higher caloric protein intake, including supplementation 
of nutrients such as glutamine, arginine, zinc, selenium, vitamins A, C and E. OBJECTIVE: 
Verify the effectiveness of nutritional therapy in the treatment and recovery of the patient with 
big burn. METHODOLOGY: This is an integrative review carried out on search sites: Scielo, 
Google Scholar and VHL, using the following descriptors: “Nutritional therapy”, “Burns”, 
“Cicatrization” and “Nutrients”. The research had as inclusion criteria original articles referring 
to nutritional therapy in big burnt, in the languages English, Spanish and Portuguese. Meeting 
these criteria, 8 studies were included. RESULTS: The nutritional support when done properly, 
interferes positively in the recovery of the burn patients, reducing mortality, decreasing loss 
of lean mass and providing necessary energy. Among macronutrients, the protein requires 
greater attention. The supplementation of essential amino acids, arginine (17g/day) and 
glutamine (0.5g/kg, maximum 30g/day) help with cicatrization, inflammatory response and 
protein catabolism. The research carried out shows the participation of immunomodulators 
and the antioxidants help recovery from injury, strengthening the immune system, decreasing 
the healing time, avoiding bacterial translocation and sepsis. CONCLUSION: The early 
nutritional therapy reduces hospitalization time, avoiding hospital malnutrition in patient large 
burned. Despite studies report the effectiveness of micronutrients, there is no consensus on 
specific doses to be used in the treatment of these patients.
KEYWORDS: Nutritional Therapy; Burns; Cicatrization; Nutrients.
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1 |  INTRODUÇÃO

As queimaduras consistem em um tipo de trauma que afetam a pele, sendo resultantes 
da ação direta ou indireta de altas temperaturas sobre o tecido, exposição a corrosivos 
químicos ou radiação e contato com corrente elétrica. No Brasil cerca de 1.000.000 
incidentes por queimaduras ocorrem por ano, dentre eles 100.000 pacientes buscam 
atendimento hospitalar e, destes, 2.500pacientes irão a óbito direta ou indiretamente por 
causa de suas lesões (LIMA, 2019).

A terapia nutricional é essencial na diminuição dos efeitos contrários da resposta 
metabólica dos pacientes grandes queimados. Com isso é possível uma rápida recuperação, 
diminuição dos riscos de uma desnutrição proteica aguda, aumento de calorias e aumento 
da imunidade. 

Diversas alterações, como fisiológicas e metabólicas, são causadas nos pacientes 
que apresentam grandes queimaduras. Para uma melhora significativa, é necessário que 
haja um aumento da quantidade de proteínas na terapia nutricional e uma suplementação 
de micronutrientes antioxidantes e imunomoduladores. 

Dentro desses micronutrientes com ação imunomoduladora se destaca a glutamina, 
arginina, zinco, selênio e as vitaminas A, C e E, pelo poder de aumentar a cicatrização 
e sobrevida, diminuir infecções e tempo de internação, hipercatabolismo e sepse, 
melhorando os parâmetros nutricionais nos pacientes grandes queimados. 

Sendo assim, a finalidade do referido estudo foi investigar a eficácia dos 
micronutrientes na terapia nutricional de pacientes grandes queimados, apresentando 
todos os benefícios.

2 |  METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado por meio de uma revisão de literatura a respeito 
do tema: suplementação de micronutrientes na terapia nutricional em pacientes grandes 
queimados, mediante consulta às bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): 
Google Acadêmico, Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde), e Scielo (Scientific Eletronic Library Online).

Foram selecionados artigos publicados entre o período de 2003 a 2017, nos idiomas 
inglês, espanhol e português, com os seguintes Descritores em Ciências da Saúde- (DeCS): 
terapia nutricional, queimaduras, cicatrização e nutrientes. O critério de elegibilidade de 
seleção desses artigos é o original, excluindo os artigos de revisão bibliográfica, desse 
modo foram inclusos 9 estudos.
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3 |  DISCUSSÃO

A pele funciona como barreira imunológica natural, ao ser rompida pelas queimaduras 
favorece a proliferação de microrganismos patogênicos, aumentando os riscos de 
desenvolvimento de sepse. O trauma térmico, quando igual ou superior a 20% da área 
corpórea, provoca uma série de complicações que vão interferir diretamente na escolha 
da terapia nutricional.

Os estudos constatam que a terapia nutricional precoce melhora a imunidade, 
fornece o aporte proteico-calórico adequado, necessário para manter as funções vitais 
do organismo, diminuição da perda de massa magra e cicatrização. Dentre a terapia 
nutricional, existem três opções viáveis: Terapia nutricional oral, terapia nutricional 
enteral e terapia nutricional parenteral, sendo a última indicada apenas quando o trato 
gastrointestinal estiver impossibilitado, pois é um procedimento invasivo que aumenta os 
riscos de sepse (BICUDO, 2013; SOUSA, 2016; STEIN, 2013 e FEITOSA, 2017).

Portanto, o suporte nutricional quando realizado adequadamente, interfere de maneira 
positiva na recuperação dos pacientes queimados, reduzindo a mortalidade, diminuindo 
a perda de massa magra e fornecendo energia necessária. Dentre os macronutrientes, a 
proteína requer uma maior atenção. 

A suplementação dos aminoácidos essenciais, arginina (17g/dia) e glutamina (0,5g/
Kg/dia, e no máximo 30g/dia) ajudam na cicatrização, resposta inflamatória e catabolismo 
proteico (hipercatabolismo). A arginina é necessária para a síntese de colágeno, 
favorecendo o processo cicatricial, fortalecendo o sistema imunológico e agindo como 
anti-inflamatório, no entanto, quando suplementada acima de 30g/dia tende a provocar 
diarreia leve e levar a complicação do quadro clínico do paciente.

A suplementação de nutrientes antioxidantes irá diminuir a produção de radicais 
livres. É válido ressaltar que a pesquisa realizada, constata a participação dos 
imunomoduladores e dos antioxidantes: Vitaminas A, C e E, zinco, selênio, ômega 3, 
auxiliando na recuperação da injúria, fortalecendo o sistema imunológico, diminuindo o 
tempo de cicatrização, evitando a translocação bacteriana e sepse, reduzindo assim, o 
tempo de internação. 

4 |  CONCLUSÃO

Acontecem diversas alterações nas queimaduras, e é necessário compreender 
melhor sobre elas para que a terapia nutricional seja eficiente, implementando-a de forma 
precoce após a estabilidade hemodinâmica do paciente. Sabendo disso, a presença de um 
nutricionista é indispensável, para que assim seja feita uma completa análise nutricional, 
e posteriormente a intervenção nutricional. A implementação de micronutrientes pode 
ser por via oral, enteral ou parenteral, sendo essa última aplicada quando o organismo 
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do paciente não estiver aceitação suficiente por via enteral, podendo ser utilizada como 
complementação. Apesar de não haver um consenso sobre as doses específicas a serem 
aplicadas, diversos estudos relatam que a suplementação dos micronutrientes é eficaz e 
de grande importância para a melhora do paciente com grandes queimados.
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