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APRESENTAÇÃO
A presente obra ‘Nutrição, Análise e Controle de Qualidade de Alimentos’’ publicada 

no formato e-book, traduz, em certa medida, o olhar multidisciplinar e intersetorial da 
nutrição. O volume abordará de forma categorizada e interdisciplinar trabalhos, pesquisas, 
relatos de casos e revisões que transitam nos diversos caminhos da nutrição e saúde. 
O principal objetivo foi apresentar de forma categorizada e clara estudos desenvolvidos 
em diversas instituições de ensino e pesquisa do país em dois volumes. Em todos esses 
trabalhos a linha condutora foi o aspecto relacionado à avaliação antropométrica da 
população brasileira; padrões alimentares; vivências e percepções da gestação; avaliações 
físico-químicas e sensoriais de alimentos, determinação e caracterização de compostos 
bioativos; desenvolvimento de novos produtos alimentícios e áreas correlatas.

Temas diversos e interessantes são, deste modo, discutidos neste e-book com a 
proposta de fundamentar o conhecimento de acadêmicos, mestres e todos aqueles que de 
alguma forma se interessam pela nutrição, saúde e seus aspectos. A nutrição é uma ciência 
relativamente nova, mas a dimensão de sua importância se traduz na amplitude de áreas 
com as quais dialoga. Portanto, possuir um material cientifico que demonstre com dados 
substanciais de regiões específicas do país é muito relevante, assim como abordar temas 
atuais e de interesse direto da sociedade. Deste modo a obra ‘Nutrição, Análise e Controle 
de Qualidade de Alimentos’’ se constitui em uma interessante ferramenta para que o leitor, 
seja ele um profissional, estudante ou apenas um interessado pelo campo das ciências da 
nutrição, tenha acesso a um panorama do que tem sido construído na área em nosso país.

Uma ótima leitura a todos(as)!

Carla Cristina Bauermann Brasil
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RESUMO: Pacientes diagnosticados com 
Doença Renal Crônica possuem mais chances 
de desenvolver Doença Cardiovascular e um 
dos fatores de risco não modificável é o sexo. 
O objetivo do presente estudo foi analisar a 
prevalência do risco de doenças cardiovasculares 
em pacientes renais crônicos de ambos os sexos. 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do IMIP, de acordo com a Resolução 
no 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 
CAAE: 39806914.0.0000.5201. O estudo do 
presente artigo foi do tipo transversal, realizado no 

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando 
Figueira - Imip (Recife-PE), no período de março 
a outubro de 2015. Foram selecionados pacientes 
com idade superior a 19 anos, submetidos ao 
programa de hemodiálise regular há mais de três 
meses. Para avaliação do risco cardiovascular 
foram utilizadas as medidas de circunferência da 
cintura (CC) e relação cintura/estatura (RCEst) 
de acordo com o ponto de corte estabelecido 
pela OMS. De acordo com a avaliação realizada 
pelo presente estudo foi constatado que 64% dos 
pacientes do sexo feminino apresentaram risco 
elevado de desenvolver doença cardiovascular 
(DCV) enquanto o sexo masculino apresentou 
35,1% pela CC. No parâmetro RCEst, o sexo 
feminino apresentou 66,7% de risco elevado 
e o sexo masculino 60,5%. Conclui-se que o 
sexo feminino apresentou risco significativo de 
desenvolver DCV pelo parâmetro CC.
PALAVRAS - CHAVE: Insuficiência renal crônica; 
Diálise renal; Sexo; Doenças cardiovasculares.

PREVALENCE OF CARDIOVASCULAR 
RISK IN DIFFERENT SEXES IN PATIENTS 

WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 
SUBMITTED TO THE HEMODIALYSIS 

PROGRAM
ABSTRACT: Patients diagnosed with Chronic 
Kidney Disease are more likely to develop 
Cardiovascular Disease and one of the non-
modifiable risk factors is sex. The aim of the 
present study was to analyze the prevalence of 
the risk of cardiovascular diseases in chronic 
kidney patients of both sexes. The research was 
approved by the IMIP Research Ethics Committee, 
in accordance with Resolution 466/12 of the 
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National Health Council CAAE: 39806914.0.0000.5201. The study of this article was a cross-
sectional study carried out at the Institute of Integral Medicine Professor Fernando Figueira 
- Imip (Recife-PE), from March to October 2015. Patients aged over 19 years were selected 
and submitted to the regular hemodialysis for more than 3 months. To measure cardiovascular 
risk, waist circumference (WC) and waist-to-height ratio (WHtR) measurements were used 
according to the cutoff established by the WHO. According to the evaluation carried out by 
the present study, it was found that 64% of female patients were at high risk of developing 
cardiovascular disease (CVD) while males presented 35.1% for WC. In the parameter RCEst, 
females had a 66.7% high risk and males 60.5%. It was concluded that the female gender 
presented a significant risk of developing CVD by the CC parameter.
KEYWORDS: Chronic renal failure; Renal dialysis; Sex; Cardiovascular diseases.

1 |  INTRODUÇÃO
A Doença renal crônica (DRC) tem evoluído como um problema de saúde pública 

global, afetando em média 15% da população adulta mundial. Fatores como a presença de 
doenças como o Diabetes mellitus (DM), Hipertensão arterial sistêmica (HAS), obesidade 
e a maior longevidade da população contribuíram para a instalação desse cenário 
mundial (MAGALHÃES, 2015). Os doentes renais crônicos podem apresentaruma série 
de comorbidades e fatores de risco associados, como obesidade e maior probabilidade 
de apresentar doenças cardiovasculares (DCV) (MAGALHÃES, 2015). As DCV constitui 
um grupo de doenças inter-relacionadas e, muitas vezes, coexistentes. Alguns exemplos 
de DCV são a doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca e doença coronariana 
isquêmica (MAGALHÃES, 2015). Os principais fatores de risco correlacionados com a DRC 
e a DCV são a HAS, DM e a presença de marcadores inflamatórios como o fibrinogênio 
e a proteína C reativa. A alta concentração de colesterol total e lipoproteínas de baixa 
densidade, hipertrofia ventricular esquerda, tabagismo, inatividade física, idade e sexo 
constituem outros fatores de risco para DCV que também podem ser apresentados nos 
pacientes renais (MAHAN, 2012). A idade e o sexo são fatores de risco não modificáveis e, 
em geral, apresenta relação proporcional entre idade e o risco de doença arterial coronariana 
para ambos os sexos. A incidência de doença cardíaca para homens é diferente para as 
mulheres em questão de idade. Assim, mais de 45 anos já é considerado um fator de 
risco para homens e 55 anos para as mulheres, período pós-menopausa (MAHAN, 2012). 
No estudo realizado por Framingham (1976) em Londres, detectou-se que a menopausa 
aumenta o risco de doença cardíaca (KANNEL, 1976). Dentre o processo fisiológico 
da menopausa, ocorrem as alterações no perfil metabólico que terminam por modificar 
a composição e distribuição do tecido adiposo, o que favorece o aumento ponderal, 
como a progressão de eventuais processos ateroscleróticos (MELO, 2018). Um cenário 
aterogênico perfeito. A avaliação do estado nutricional dos pacientes renais crônicos é 
de grande importância para prever o risco de morbimortalidade por DCV e assegurar o 
melhor tratamento nutricional individualizado (SANTOS, 2013). Ademais, um estudo feito 
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no Brasil mostrou que a inadequação alimentar é a causa principal de mortalidade por DCV 
e reiterou que o baixo consumo de poli-insaturados, em substituição à gordura saturada, 
aumenta a mortalidade por cardiopatia isquêmica (FALUDI, 2017). Dentro da avaliação 
nutricional, a Circunferência da Cintura (CC) e a Relação Cintura/Estatura (RCEst) são 
alguns dos parâmetros antropométricos utilizados para detectar o risco cardiovascular, 
por detectarem a presença de gordura na região central do corpo e revelar a composição 
corporal do indivíduo (HAUN, 2009). Pela simplicidade do procedimento de aferição, baixo 
custo, rapidez e boa acurácia, esses métodos de avaliação antropométrica são essenciais 
para uma boa avaliação do estado nutricional do paciente renal crônico. Esse trabalho tem 
como objetivo analisar a prevalência do risco de doenças cardiovasculares em pacientes 
renais crônicos em ambos os sexos. 

2 |  MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo do tipo transversal, realizado no Instituto de Medicina Integral Professor 

Fernando Figueira - Imip (Recife-PE), no período de março a outubro de 2015. Foram 
selecionados pacientes com idade superior a 19 anos, submetidos ao programa de 
hemodiálise regular há mais de três meses. Para avaliação do risco cardiovascular foram 
utilizadas as medidas de circunferência da cintura e relação cintura/estatura de acordo 
com os pontos de corte estabelecidos pela OMS. Para análise estatística, os dados foram 
lançados no programa Microsoft Office Excel e analisados no SPSS versão 13.0. As 
variáveis contínuas foram testadas quanto à normalidade da distribuição, pelo teste de 
Kolmogorov-Smirnov, e foram descritas na forma de mediana e intervalo interquartílico. Na 
comparação entre medianas foi utilizado o teste “U” Mann Whitney, as proporções foram 
comparadas pelo teste do Qui quadrado de Pearson e foi utilizado o nível de significância 
de 5,0% para rejeição de hipótese de nulidade. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do IMIP, de acordo com a Resolução no 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde. CAAE: 39806914.0.0000.5201. Mediante aprovação do paciente, foi assinado 
um termo de consentimento livre e esclarecido.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram avaliados 58 pacientes, sendo 27 (46,6%) do sexo feminino e 31 (53,4%) do 

sexo masculino. No grupo estudado foram aplicados os métodos antropométricos CC e 
RCEst em ambos os sexos com o objetivo de definir a composição corporal e consequente 
risco de desenvolver DCV. Conforme descrito na Tabela 1, observou-se que as mulheres 
possuíam maior risco de desenvolver DCV (64%) do que os homens (35, 1%) de acordo 
com a CC. Pode-se associar isso a um cenário complexo, onde a presença da disfunção 
orgânica causada pela DRC, à composição corporal da mulher por normalmente ter maior 
percentual de gordura do que os homens e à presença da menopausa e suas consequências 
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fisiológicas, além das possíveis comorbidades associadas como a HAS e DM, podem está 
colaborando para esse maior risco de desenvolver DCV. Outros fatores de risco são o 
sedentarismo, estilo de vida e hábitos alimentares obesogênicos.

Feminino Masculino p
N % N %

Circunferência da cintura
Com risco 24 64,9 13 35,1 <0,0001
Sem risco 3 14,3 18 85,7

Razão cintura/estatura
Elevado 10 66,7 5 33,3 0,070
Normal 17 39,5 26 60,5

 Tabela 1. Associação entre o risco cardiovascular e o sexo em pacientes em hemodiálise.

Teste qui-quadrado de Pearson

Na tabela 1, a CC obteve maior poder preditivo que a RCEst em termos de 
significância estatística, porém a RCEst revelou que 66, 7% das mulheres apresentaram 
risco elevado de desenvolver doenças metabólicas e 33, 3% nos homens. Contrastando 
que foi estaticamente significante que a amostra feminina possui maior risco de desenvolver 
DCV. No estudo de Haun, Pitanga e Lessa (2009), as mulheres apresentaram a média da 
CCde 82,7 cm estabelecendo um risco elevado segundo a OMS. Enquanto os homens 
apresentaram CC médio de 85, 6 cm, ou seja, dentro dos parâmetros do ponto de corte 
de ≧ 94 cm para risco elevado estabelecido pela OMS. Os valores de RCEst foram mais 
elevados nas mulheres (0,53) do que nos homens (0,51), revelando que a composição 
corporal do sexo feminino estava mais suscetível a desenvolver uma doença metabólica 
como, por exemplo, a DCV. Dados que corroboram com os resultados encontrados nesse 
estudo. No estudo de Magalhães (2015), os resultados revelam que as DCV foram as 
principais causas de óbitos dos pacientes renais estudados. Embora sua amostra possua 
maior grupo masculino (58,7%), o estudo confirma a literatura e reafirma a importância de 
uma avaliação do estado nutricional do paciente para prevenir mortes por DCV.  

4 |  CONCLUSÃO 
A incidência da doença renal crônica vem aumentando no mundo todo e é um 

importante fator de risco para a doença cardiovascular. O sexo feminino foi um fator que 
se apresentou como preditor importante e significativo na análise do risco de desenvolver 
DCV em pacientes renais crônicos em hemodiálise utilizando o parâmetro circunferência 
da cintura. 
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