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APRESENTAÇÃO 

A coleção “Alimento, Nutrição e Saúde” é um conjunto de dois volumes que tem 
como foco principal pesquisas em diversas áreas da Nutrição as quais compõem seus 
capítulos. Esse primeiro volume abordará de forma  interdisciplinar artigos, pesquisas, 
relatos de experiência e/ou revisões da literatura que transitam nos vários caminhos da 
Nutrição e da Saúde. 

O objetivo central dessa obra composta em dois volumes, foi apresentar de forma 
categórica e clara estudos relevantes desenvolvidos em inúmeras instituições de ensino 
e pesquisa do Brasil. Em todos esses artigos devidamente selecionados a linha de base 
foi o aspecto relacionado à composição de alimentos, microbiologia, farmacologia, saúde 
básica, fabricação de alimentos enriquecidos, manejo clínico ambulatorial e hospitalar e 
áreas correlatas. O avanço da transição nutricional onde as pessoas costumam consumir 
mais produtos industrializados e a redução da ingestão de alimentos in natura e os 
minimamente processados, contribuem para o aumento no desenvolvimento de doenças 
crônicas não transmissíveis.

Temas relevantes e diversos são, deste modo, discutidos aqui neste volume com 
o objetivo de estabelecer e consolidar o conhecimento de discentes, docentes e todos 
aqueles que de alguma forma se interessam pela saúde e pela pesquisa relacionadas à 
área de alimentos e nutrição. Esse volume traz trabalhos atuais, com temáticas diversas 
que contribuirão para o aprendizado e para a prática clínica de profissionais nutricionistas 
e da área da saúde em geral.

Deste modo, o conjunto de obras Alimento, Nutrição e Saúde apresentam o resultado 
de diversas pesquisas, bem fundamentadas na teoria, produzidas por docentes e discentes 
dos variados graus. Sabemos o quão importante é a divulgação da literatura científica, 
por isso torna-se evidente porque a editora escolhida foi a Atena Editora, a qual é capaz 
de oferecer uma plataforma segura, didática e confiável para todos os pesquisadores que 
queiram divulgar os resultados de seus trabalhos. 

Boa leitura!
Anne Karynne da Silva Barbosa
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RESUMO: Introdução: O excesso de gordura 
abdominal caracteriza-se como fator de risco 
para diversas doenças crônicas, entre elas 
o câncer. Assim, a manutenção do estado 

nutricional adequado pode contribuir para um 
melhor prognóstico de mulheres sobreviventes 
de câncer de mama, com destaque para 
pacientes idosas que sofrem declínio natural 
do metabolismo.  Objetivo: Avaliar a relação 
entre as medidas preditoras de gordura 
abdominal e as calorias ingeridas pelas 
pacientes sobreviventes de câncer de mama. 
Metodologia: Estudo quantitativo, com corte 
transversal. A amostra apresenta 43 mulheres 
sobreviventes de câncer de mama, atendidas 
em instituição de referência em Fortaleza, CE. 
Foram utilizadas as medidas de circunferência 
da cintura (CC) e a relação circunferência da 
cintura/circunferência do quadril (RCQ) para 
estimar acúmulo de gordura abdominal. Foram 
considerados os valores de CC ≥ 80 cm, e de 
RCQ ≥ 0,85, como parâmetro de excesso de 
adiposidade abdominal. A ingestão calórica foi 
aferida através da aplicação do Questionário de 
frequência alimentar Elsa Brasil, com 102 itens 
alimentares. Os dados foram transformados em 
gramas ou mililitros de consumo diário, através 
de tabela padronizada. A composição da dieta 
em calorias e macronutrientes foi determinada 
através da tabela do United States Department 
of Agriculture (USDA). Para análise descritiva 
utilizou-se medidas de tendência central (média) 
e medidas de dispersão (desvio-padrão), além 
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dos valores absolutos e percentuais. Foi realizada análise estatística através do teste Exato 
de Fisher (p de Fisher = 0,096). CAAE – 59485816.9.1001.5078. Resultados: As pacientes 
apresentaram maior prevalência dos valores de circunferência da cintura elevada (n=36; 
83,72%) em comparação aos valores adequados (n=7; 16,28%), e dos valores de RCQ 
elevados (n=31; 72,09%). A ingestão calórica média foi de 1866,30kcal (+/- 661,42), com 
predomínio do consumo de uma dieta > 1500kcal (n=29; 67,44%). Conclusão: As mulheres 
avaliadas apresentaram circunferência da cintura e a RCQ elevadas, e consumo calórico 
baixo sem relação com a situação encontrada.
PALAVRAS CHAVE: Composição corporal; neoplasias da mama; idoso.

ABDOMINAL FAT ACCUMULATION AND CALORIE INTAKE IN ELDERLY BREAST 

CANCER SURVIVORS

ABSTRACT: Introduction: The excess of abdominal fat is characterized as a risk factor for 
several chronic diseases, including cancer. Thus, the maintenance of adequate nutritional 
status can contribute to a better prognosis for women surviving breast cancer, with emphasis 
on elderly patients who suffer a natural decline in metabolism. Objective: To evaluate the 
relationship between the predictive measures of abdominal fat and the calories ingested by 
breast cancer survivors. Methodology: Quantitative study, with cross-section. The sample 
presents 43 women who survived breast cancer, attendance at a reference institution in 
Fortaleza, CE. Waist circumference (WC) and waist circumference / hip circumference (WHR) 
were used to estimate the accumulation of abdominal fat. WC values   greater than or equal 
to 80 cm, and WHR greater than or equal to 0.85 were considered as a parameter of excess 
abdominal adiposity. The Caloric intake was measured using the Elsa Brasil food frequency 
questionnaire, with 102 food items. The data were transformed into grams or milliliters of 
daily consumption, using a standardized table. The composition of the diet in calories and 
macronutrients was determined using the United States Department of Agriculture (USDA) 
table. For descriptive analysis, measures of central tendency (mean) and measures of 
dispersion (standard deviation) were used, in addition to absolute and percentage values. 
Statistical analysis was performed using Fisher’s exact test (p = 0.096 of Fisher). CAAE 
- 59485816.9.1001.5078. Results: The Patients had a higher prevalence of high waist 
circumference values (n = 36; 83.72%) compared to adequate values (n = 7; 16.28%), and of 
high WHR values (n = 31 ; 72.09%). The average caloric intake was 1866.30kcal (+/- 661.42), 
with a predominance of a diet> 1500kcal (n = 29; 67.44%). Conclusion: The evaluated 
women had high waist circumference and WHR, and low calorie consumption unrelated to 
the situation found.
KEYWORDS: Body composition; breast neoplasms; aged.
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1 |  INTRODUÇÃO

Em mulheres, o câncer de mama representa o tipo de câncer mais prevalente, 
equivalendo a 24,2% das neoplasias no ano de 2018 e cerca de 2,1 milhões de novos 
casos. A doença tem também grande impacto na mortalidade, sendo o câncer com maior 
número de óbitos na população feminina (BRASIL, 2020).

Os números de casos são crescentes e, com isso, aumentam também os estudos 
voltados à prevenção e ao controle dessa doença. As pesquisas têm demonstrado que 
o responsável por grande parte da contribuição para o surgimento dessa doença, são 
os fatores comportamentais de estilo de vida do ser humano, como o sedentarismo, os 
padrões alimentares e o estado nutricional (WCRF/AICR, 2018). 

O estado nutricional pode influenciar de forma significativa. Pessoas classificadas 
como obesas são de 1,5 a 3,5 mais propicias ao desenvolvimento do câncer de mama 
em comparação as pessoas dentro da faixa de eutrofia (SILVA et al., 2020). Esse risco, 
associado ao excesso de peso, aumenta em mulheres do período da pós-menopausa 
(WCRF/AICR, 2018). Somados a isso, a obesidade também é fator de risco para a recidiva 
da doença e aumento da mortalidade (MACEDO et al., 2020). 

Após o diagnóstico do câncer de mama, o ganho de peso é frequentemente 
encontrado nessas mulheres, sendo muitas vezes relacionado a uma perda na massa 
muscular e aumento da gordura total e na região abdominal (MACEDO et al., 2020).

A gordura localizada na região abdominal está relacionada à maior probabilidade 
de ser um organismo mais inflamado e de desenvolver resistência à insulina e síndrome 
metabólica (MOTA et al., 2016). Existe uma relação direta entre o tecido adiposo e a 
quantidade de alguns hormônios, como a insulina e os estrógenos. Isso favorece um 
ambiente propicio para o desenvolvimento do câncer (WCRF/AICR, 2018).

O consumo de calorias em excesso é um dos fatores que pode contribuir com o 
ganho de peso, pois o excedente tende a ir para a rota metabólica de formação de tecido 
adiposo. Dessa forma, o estado nutricional dentro das faixas de normalidade auxilia em 
um prognóstico mais favorável, em especial as mulheres pós-menopausadas que tem um 
metabolismo mais desacelerado (WCRF/AICR, 2018). 

2 |  METODOLOGIA

A pesquisa se baseia em um estudo transversal, descritivo e analítico, com 
abordagem quantitativa. Foi realizada no Centro Regional Integrado de Oncologia – 
CRIO, localizado na cidade de Fortaleza, Ceará. A amostra do estudo corresponde ao 
grupo de 43 mulheres sobreviventes de câncer de mama, que estavam sendo atendidas 
na instituição de referência.

Esta pesquisa é parte de um estudo multicêntrico, coordenado por pesquisadores 
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do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, 
intitulado “Avaliação do Letramento em Saúde - Adaptação Transcultural e Validação do 
Health Literacy Questionnaire (HLQ)TM para o Português Brasileiro”.

A coleta de dados ocorreu no período de março a novembro de 2017, em que as 
participantes foram entrevistadas para preenchimento de um instrumento semi-estruturado 
de coleta de dados, com dados antropométricos e dados de consumo alimentar.

Foram utilizadas as medidas de circunferência da cintura (CC) e a relação 
circunferência da cintura/circunferência do quadril (RCQ) para estimar acúmulo de gordura 
abdominal. E para análise dos dados, foram considerados os valores de CC maior ou igual 
a 80 cm, e de RCQ maior ou igual a 0,85, como parâmetro de excesso de adiposidade 
abdominal. 

A ingestão calórica foi aferida através da aplicação do Questionário de frequência 
alimentar Elsa Brasil, com 102 itens alimentares, que foi validado para a população 
brasileira (MOLINA et al., 2013). Este questionário aborda a informação sobre a ingestão 
de alimentos por dia, por semana ou por mês, nos últimos doze meses. Os dados foram 
transformados em gramas ou mililitros de consumo diário, através de tabela padronizada, 
e foram inseridos no software DietWin Plus@ versão 3090. A composição da dieta em 
calorias e macronutrientes foi determinada através da tabela do United States Department 
of Agriculture (USDA), disponível neste software.

Para análise descritiva utilizou-se medidas de tendência central (média) e medidas 
de dispersão (desvio-padrão), além dos valores absolutos e percentuais. Para a análise 
estatística foi realizado teste Exato de Fisher, com valor de p de Fisher = 0,096. 

Todas as participantes do estudo foram informadas sobre os objetivos da pesquisa, 
e, conforme o aceite para a participação, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Além disso, a pesquisa foi aceita no Comitê de Ética e Pesquisa em 
Seres Humanos da Universidade Federal de Goiás (CAAE – 59485816.9.1001.5078).

3 |  RESULTADOS

O estudo foi composto por um grupo de mulheres idosas sobreviventes de câncer 
de mama com idade média de 65 anos (+/- 5). A avaliação dos dados antropométricos 
mostrou que a maior parte das pacientes apresentaram peso médio de 66,84kg (+/- 13,92), 
e índice de massa corpórea médio (IMC) de 28,51kg/m² (+/- 5,82),  com prevalência de 
excesso de peso (48,84%), segundo IMC, e de valores elevados de CC e RCQ (Tabela 1).

Além disso, a ingestão calórica média foi de 1866,30kcal (+/- 661,42), com predomínio 
do consumo de uma dieta > 1500kcal (n=29; 67,44%), evidenciando que não há excesso 
de ingestão energética no grupo em desacordo com os achados antropométricos 
encontrados.
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N %
IMC 
Excesso de Peso 21 48,84
Adequado 15 34,88
Baixo Peso 7 16,28
CC 
Adequado 7 16,28
Elevado 36 83,72
CC/RCQ 
Adequado 12 27,91
Elevado 31 72,09

 Tabela 1. Avaliação antropométrica de mulheres idosas sobreviventes de câncer de mama. Fortaleza, 
2020. 

CC – Circunferência da cintura; RCQ – Relação circunferência da cintura/circunferência do quadril

4 |  DISCUSSÃO

As alterações fisiológicas típicas do processo de envelhecimento levam a perda de 
massa magra e ao aumento de massa gorda em indivíduos idosos (PREVIATO et al., 
2014), conforme o que foi encontrado no estudo em que a maior parte das mulheres 
idosas apresentaram excesso de peso e acúmulo de gordura abdominal. Com a idade, há 
um aumento na massa de gordura corporal, especialmente com o acúmulo de depósitos 
de gordura na cavidade abdominal, e uma diminuição da massa corporal magra (PÍCOLI; 
FIGUEIREDO; PATRIZZI, 2011).

É importante ressaltar que o uso do IMC como parâmetro de classificação em idosos 
não é suficiente, uma vez que essa medida pode ser influenciada pelo decréscimo de 
altura, acúmulo de tecido adiposo, redução da massa corporal magra e diminuição da 
quantidade de água no organismo que ocorre em indivíduos idosos (PREVIATO et al., 
2014). Desse modo, a avaliação da CC e RCQ é de fundamental importância para a 
avaliação desse público, sendo amplamente utilizada em estudos de base populacional 
por ser um indicador de gordura corporal, ter alta aceitabilidade, ser eficiente, prático e de 
baixo custo (NASCIMENTO et al., 2011; PREVIATO et al., 2014). 

A pesquisa em questão mostra que 83,72% das pacientes apresentavam CC 
elevado, corroborando com os achados de Figueiredo et al. (2016), em que avaliou o 
perfil antropométrico de 50 pacientes com câncer de mama, encontrando um IMC médio 
de 29 kg/m², indicando excesso de peso, e 92% das mulheres apresentavam valores de 
CC elevados, indicando alta incidência de obesidade central.

O excesso de peso corporal é um risco aumentado para o câncer de mama, 
principalmente para mulheres na pós menopausa (SANT’ANA et al., 2016). Diversas 
evidências mostram que os desfechos negativos do câncer de mama podem estar 
relacionados a obesidade (CHAN; NORAT, 2015), visto que a maior concentração de 
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células adiposas geram consequências endócrino-metabólicas como o aumento de 
insulina sérica e a maior liberação de citocinas inflamatórias (PINHEIRO et al., 2014).

Além disso, o aumento de peso também pode estar associado ao tratamento do 
câncer de mama, demonstrado por Sampaio et al. (2012) em que nos diferentes estágios 
de tratamento, houve um predomínio do ganho de peso nas pacientes. Outra explicação 
que pode ser citada é o estado de menopausa presente nessas pacientes, a qual é 
acompanhada por aumento de peso e adiposidade (WHO, 1995).

No que se refere a ingestão calórica das pacientes, as mesmas não apresentaram 
um alto consumo calórico, em desacordo com a alta prevalência de excesso ponderal. 
Contudo, a ingestão calórica foi predominantemente insuficiente também nos grupos 
de mulheres investigadas por Sampaio et al. (2012), tanto podendo estar relacionado a 
subestimação de consumo frequente entre portadores de excesso ponderal (FISBERG et 
al., 2005), como podendo estar associado ao fato de ser um estudo transversal, em que 
no dado período investigado as pacientes estivessem com ingestão calórica menor que a 
habitual, por conta do tratamento, não refletindo ainda em mudanças de peso e CC.

5 |  CONCLUSÃO

As mulheres avaliadas apresentaram circunferência da cintura e a RCQ elevadas, 
e consumo calórico baixo sem relação com a situação encontrada. Sugerem-se novos 
estudos com valores de amostra superiores na perspectiva de achados mais relevantes 
que possam relacionar o consumo aos achados antropométricos das pacientes.
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