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APRESENTAÇÃO
A coleção “Enfermagem e o Gerenciamento do Cuidado Integral 3” retrata em 

cinco volumes a produção científica sobre as diversas formas de gerenciar o cuidado. As 
produções apresentam, de forma multidisciplinar, as diferentes questões que envolvem o 
cuidado, desde o profissional até o cliente. 

O objetivo principal foi categorizar os diversos estudos, ações e propostas das 
diversas instituições de ensino e de assistência do país, a fim de compartilhar as ofertas 
de cuidado. A condução dos trabalhos contextualizou desde farmacologia, saúde básica, 
educação sanitária, imunologia, microbiologia até o gerenciamento das áreas correlatas.

A diversificação dos temas organizados em cinco volumes favorecerá a leitura e 
o estudo permitindo que acadêmicos e mestres que se interessarem por essa viagem 
cientifica possam usufruía-la. 

O avanço do tema “cuidar” impulsionou a organização deste material diante 
da situação de saúde a qual vivemos atualmente. Ressalto, contudo a importância do 
profissional atentar com o comprometimento necessário para que o resultado seja o mais 
digno possível dentro do processo do cuidar. 

A proposta dos cinco volumes resultou nas unificações dos assuntos, sendo 
divididos: Gerenciamento do Cuidado da Assistência da Atenção Primária, Gerenciamento 
do Cuidado na Assistência Hospitalar, Gerenciamento do Cuidado com o profissional de 
saúde, Gerenciando o Processo Educacional na Saúde e por fim, e não menos importante, o 
Gerenciamento da Gestão do Cuidar. Assim sendo, a diversidade das discussões enfatizam 
a necessidade de compreender o cuidado como uma ciência, e, portanto, o estudo contínuo 
se faz necessário para que possamos constantemente ofertar dignos cuidados. 

Façamos essa viagem cientifica buscando aprimorar os conhecimentos em questão.  

Silene Ribeiro Miranda Barbosa 
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RESUMO: Os transtornos alimentares são 
doenças graves com comportamentos obsessivos 
sobre alimentação, podendo apresentar aspectos 
semelhantes quanto à sintomatologia, porém, 
cada um deve possuir abordagens especificas 
no tratamento. A anorexia nervosa é definida 
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pela restrição alimentar pela justificativa de perca de peso, proporcionando uma imagem 
distorcida do corpo e a ortorexia nervosa caracteriza-se pela obsessão alimentar doentia, 
causando restrições alimentares e uma busca pelo alimento “limpo”. Analisar a atuação da 
equipe multidisciplinar no tratamento da anorexia e da ortorexia nervosa. Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura nas bases de dados LILACS e SCIELO, realizadas durante o 
mês de Setembro de 2020, utilizando os descritores ao operador booleano (AND): Anorexia. 
Ortorexia. Tratamento. Os critérios de inclusão foram estudos em português, publicados entre 
2010 a 2020. Os pacientes anoréxicos necessitam de uma abordagem nutricional que consiste 
em recuperação do peso, cessação dos comportamentos compulsivos e desenvolvimento no 
estado psicológico, devendo realizar a inclusão do tratamento psicodinâmico para ajudar o 
paciente a entender o significado dos sintomas pela psicoterapia, orientados por psicólogos, 
na consulta médica é oportunizada o manejo dos sintomas pelas técnicas cognitivo-
comportamentais, como o diário alimentar, e a avaliação da necessidade de medicação, com 
auxílio de enfermeiros na coleta dos dados e administração das dosagens, ocorrendo após a 
recuperação do peso. A ortorexia nervosa ocasiona uma dieta pobre em nutrientes por causa 
das restrições, este comportamento obsessivo-patológico exige uma equipe multidisciplinar, 
devendo existir uma investigação médica e nutricional que favoreça um consenso sobre 
uma alimentação equilibrada. O psicólogo, enfermeiro e nutricionista devem intervir após a 
correção dos distúrbios provocados pelos déficits de nutrientes, principalmente de vitaminas 
e minerais, podendo apresentar complicações que impliquem no internamento.  Conclui-se, 
a atuação do nutricionista juntamente com a equipe multidisciplinar é imprescindível para 
o tratamento dos transtornos, visando uma abordagem que respeite as particularidades da 
doença.
PALAVRAS - CHAVE: transtornos alimentares, anorexia, ortorexia, tratamento, multidisciplinar. 

MULTIDISCIPLINARITY IN FOOD DISORDERS: ANOREXIA AND ORTHOREXIA
ABSTRACT: Eating disorders are serious diseases with obsessive behaviors about eating, 
and may present similar aspects as to the symptoms, however, each one must have specific 
approaches in the treatment. Anorexia nervosa is defined by food restriction by justifying 
weight loss, providing a distorted image of the body and orthorexia nervosa is characterized by 
unhealthy food obsession, causing dietary restrictions and a search for “clean” food. Analyze 
the performance of the multidisciplinary team in the treatment of anorexia and orthorexia 
nervosa. This is an integrative literature review in the LILACS and SCIELO databases, 
carried out during September 2020, using the descriptors to the Boolean operator (AND): 
Anorexia. Orthorexia. Treatment. The inclusion criteria were studies in Portuguese, published 
between 2010 and 2020. Anorexic patients need a nutritional approach that consists of weight 
recovery, cessation of compulsive behaviors and development in the psychological state, and 
should include the inclusion of psychodynamic treatment to help the patient understand the 
meaning of symptoms by psychotherapy, guided by psychologists, in medical consultation, 
the management of symptoms by cognitive-behavioral techniques, such as the food diary, 
and the assessment of the need for medication, with the help of nurses in the collection of 
data and administration of dosages, occurring after weight recovery, are provided. Orthorexia 
nervosa causes a diet low in nutrients because of restrictions, this obsessive-pathological 
behavior requires a multidisciplinary team, and there must be medical and nutritional research 
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that favors a consensus on a balanced diet. The psychologist, nurse and nutritionist must 
intervene after the correction of disorders caused by deficits in nutrients, especially vitamins 
and minerals, and may have complications that involve hospitalization. In conclusion, the 
performance of the nutritionist together with the multidisciplinary team is essential for the 
treatment of disorders, aiming at an approach that respects the particularities of the disease.
KEYWORDS: eating disorders, anorexia, orthorexia, treatment, multidisciplinary.

1 |  INTRODUÇÃO
Os transtornos alimentares são indicados através de uma perturbação duradoura 

na alimentação ou no comportamento alimentar. Essa perturbação resulta no consumo 
ou na absorção inadequada de alimentos, comprometendo assim, a saúde física ou o 
funcionamento psicossocial do indivíduo (WALSH, 2013).

O comportamento alimentar fora de ordem está associado à insatisfação corporal 
e baixa autoestima. Etiologicamente falando os transtornos alimentares tem origem 
multifatorial. Fatores biológicos, sociais e psicológicos, além de sintomas depressivos, 
podem levar a um transtorno alimentar (XIMENES; COUTO; SOUGEY, 2010). 

Dentre os transtornos alimentares destaca-se a anorexia nervosa que é caracterizada 
pela ingesta calórica restrita em relação às necessidades, observando fatores como saúde 
física, idade, gênero e trajetória do desenvolvimento, levando a um peso corporal baixo. 
O indivíduo apresenta medo elevado de engordar ou comportamento persistente que 
interfere diretamente no aumento de peso, ainda que o peso esteja baixo. Observa-se 
uma perturbação na maneira como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciados. 
A má influência do peso ou da forma de avaliação do próprio corpo além da ausência de 
reconhecimento do quão baixo é o peso corporal atual também são observadas (WALSH, 
2013).

Em relação à prevalência da anorexia nervosa pouco se sabe sobre o acometimento 
entre indivíduos do sexo masculino. Todavia o transtorno menos comum nos homens do 
que nas mulheres. A proporção entre o público feminino e masculino é de aproximadamente 
10 para 1 com populações clínicas em geral (WALSH, 2013).

Outro transtorno alimentar vem sendo explorado na comunidade científica. A 
ortorexia nervosa consiste em uma obsessão alimentar doentia, causando restrições 
alimentares, evasão extrema de corantes, conservantes, alimentos transgênicos, com 
muito sal ou muito açúcar, optando sempre pelo alimento “limpo” sem substâncias 
artificiais.  A possível consequência disso é uma dieta pobre em certos nutrientes, gerando 
vários déficits nutricionais importantes, comprometendo o desempenho no exercício físico, 
estando relacionado com esportes do tipo resistido para aqueles entre 18 e 40 anos que 
praticam mais que 150 minutos por semana, apresentando assim, resultados abaixo 
do esperado. O efeito disso é mais insatisfação pessoal, promovendo um ciclo vicioso 
(BRESSAN; PUJALS, 2015; BERT, et al, 2019 )
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A diferença primária entre o comportamento associado à anorexia nervosa e ortorexia 
é que na AN o individuo preocupa-se com a quantidade alimentar ingerida. Já na ortorexia 
nervosa a ênfase é na qualidade do alimento. Na ortorexia nem sempre os indivíduos estão 
preocupados com a imagem corporal como no caso da anorexia (SÁNCHE, MORENO, 
2007). No que diz respeito às semelhanças, há uma obsessão alimentar observada através 
dos sentimentos, crenças, comportamentos e pensamentos. Os pontos em comum são a 
ansiedade, perfeccionismo, necessidade de controlar, seguir regras de autocontrole e o 
desejo de sentir-se puro (MARTINS, et al, 2011).

A etiologia destes transtornos é multifatorial.  Portanto, para o manejo terapêutico 
adequado, é de suma importância um olhar atento e holístico. Para o enfrentamento dos 
desafios terapêuticos é necessária uma abordagem multidisciplinar treinada em serviços 
especializados (PALMA; SANTOS; RIBEIRO, 2013).

Nesse contexto, admite-se que a terapia nutricional funciona como parte fundamental 
no tratamento dos transtornos relacionados à alimentação. A American Dietetic Association 
aponta que a intervenção e educação nutricional sejam inseridas no processo através do 
nutricionista que integra a equipe multiprofissional (ALVARENGA; LARINO, 2002).  

Além do nutricionista, destaca-se o enfermeiro como integrante da equipe 
multidisciplinar. A combinação terapêutica entre o enfermeiro e o paciente ajuda na 
inserção do processo de enfermagem psiquiátrica (TOLEDO, 2004). Os conhecimentos da 
enfermagem sobre as mudanças apresentadas pelo paciente, no que tange aos pontos 
imunológicos, psíquicos, endócrinos e neurológicos contribuem positivamente para a 
recuperação do indivíduo com transtornos alimentares (TOLEDO; RAMOS; WOPEREIS, 
2010).

A crescente influência virtual tem gerado uma busca intensa pelo corpo perfeito 
ou pelo enquadramento pessoal em um determinado estilo de vida, seja ele qual for. Em 
virtude dessa crescente torna-se necessário aprofundar-se em questões pertinentes ao 
cuidado adequado e multidisciplinar para com o paciente com algum transtorno alimentar. 
Dessa forma, subsidiado pelos princípios acima se questiona: qual a importância da 
multidisciplinaridade nos transtornos alimentares: anorexia e ortorexia? 

Levando em consideração a necessidade de cuidados especializados no manejo 
terapêutico, supõe-se que a atuação multiprofissional seja de alta relevância no tratamento. 
O objetivo deste estudo é destacar o papel da equipe multidisciplinar nos transtornos 
alimentares: anorexia e ortorexia.

2 |  MÉTODO
Realizou-se uma revisão integrativa de estudos sobre a ação multidisciplinar nos 

tratamentos da anorexia nervosa e da ortorexia nervosa, tratando de um estudo com coleta 
de dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio de levantamento bibliográfico.
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Para tanto, foram adotadas as seis etapas indicadas para a constituição da revisão 
integrativa da literatura: 1) seleção da pergunta de pesquisa; 2) definição dos critérios de 
inclusão de estudos e seleção da amostra; 3) representação dos estudos selecionados em 
formato de tabelas, considerando todas as características em comum; 4) análise crítica dos 
achados, identificando diferenças e conflitos; 5) interpretação dos resultados e 6) reportar, 
de forma clara, a evidência encontrada. 

A estratégia de identificação e seleção dos estudos na busca virtual foi realizada por 
publicações indexadas na base de dados: LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library Online), durante o mês de 
Setembro de 2020.

No processo de busca virtual de artigos, utilizou-se o operador booleano (AND) 
na associação dos seguintes descritores: “Anorexia”. “Ortorexia”. “Transtornos” e “Terapia 
Combinada”, nas bases LILACS e SCIELO.

Adotou-se como critérios para identificação e seleção dos artigos as seguintes 
categorias: original, reflexão, atualização e relato de experiência; artigos com resumos e 
textos completos disponíveis, na íntegra, para análise; aqueles publicados nos idiomas 
português e, principalmente, em inglês, entre os anos 2000 e 2020, sendo que os critérios 
de exclusão dos artigos foram os artigos duplicados e que não enfatizassem a temática 
central.

Os resumos dos artigos selecionados foram analisados para verificar se 
correspondiam os critérios da pesquisa. Do material obtido, teve à leitura minuciosa de 
cada artigo utilizado para a construção do estudo, destacando aqueles que responderam 
ao objetivo proposto, a fim de organizar e tabular os dados. 

Para a organização dos dados, analisaram os estudos científicos para formar textos 
e tabelas conectados, expondo as ideias da pesquisa, mostrando o trabalho isolado e 
conjunto dos profissionais de saúde para tratar esses transtornos, assim como, as condutas 
que são adotadas, e os dados estatísticos para a comprovação deste estudo, apresentando 
esses fatos nos dados dos resultados e discussão.
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Figura 1: Fluxograma descrevendo as etapas de seleção, inclusão e exclusão dos artigos nas 
bases de dados.

3 |  RESULTADOS 
Empregados os descritores mencionados, obteve-se 30 artigos que faziam referência 

à associação dos termos procurados. Após a avaliação por meio dos critérios previamente 
estabelecidos, restaram 22 trabalhos que foram selecionados para compor a amostra final. 
A tabela 1 mostra os 8 principais artigos destes trabalhos para os resultados e discussão, 
assim como o tipo de estudo.
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Autor e ano Delineamento 
metodológico

Atuação 
multiprofissional na 

anorexia e da ortorexia 
nervosa

Conclusão Nível de 
evidência

SOUSA & PESSA, 
2016

Transversal 
com 

delineamento 
quantitativo 

do tipo 
comparativo

Proporcionam amplas 
possibilidades de 

adesão ao tratamento.

A taxa de abandono 
do serviço é alta 

e pacientes nessa 
condição eram 

adultos 
jovens, tinham 
diagnóstico de 

anorexia nervosa.

2C

MARTINS, et al, 2011 Revisão da 
literatura

Abordagem 
indisciplinar é 

importante para o 
tratamento.

Há uma 
necessidade de 

mais estudos 
sobre a temática 

abordada.

3A

CAMPOS & HAACK, 
2012

Revisão da 
literatura

A complexidade 
sintomatológica exige 
atividades de diversas 

áreas profissionais.

A partir das 
evidencias, é 

visto que além 
do tratamento 

farmacológico, é 
necessário atual 
de uma equipe 
multidisciplinar.

3A

OZIER & HENRY, 
2011 Descritivo 

Contribuem para 
cuidados agudos, 

recuperação e 
prevenção.

O objetivo tem 
sido identificar 

terapias baseadas 
em evidencia, 
para melhorar 
o tratamento 

dos transtornos 
alimentares.

2B

SCARFF, 2017
Pesquisa 

exploratória 
qualitativa

A atuação da equipe 
multidisciplinar 
é realizada em 

ambulatório e em 
certos casos a 
hospitalização, 

associados a exames 
físicos e laboratoriais

É um transtorno 
pouco 

compreendido, com 
etiologia incerta 

e o diagnóstico é 
feito através do 

julgamento clínico

2B

SOUSA, 2018
Revisão de 

literatura 
de caráter 

exploratório

Acompanhamento 
dos pacientes com 

investigação médica 
e nutricional com o 

consenso da equipe 
multidisciplinar.

Os estudos são 
escassos, com 

difícil diagnóstico 
entre alimentação 

saudável e 
Transtorno 
Alimentar 
Obsessivo 
Compulsivo

3A

COELHO, et al, 2016
Pesquisa 
de caráter 

bibliográfico

Associação entre 
terapias Cognitivo-
Comportamentais, 

nutricionais e 
medicamentosas 

auxiliam na 
recuperação da ON.

Por ser ON 
recente, a falta 
de informações 

aumenta os riscos 
de desenvolver 

patologias.

3A
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OLEJNICZAK, et al, 
2017

Pesquisa 
exploratória 
qualitativo-
quantitativo

Promoção de 
estratégias associadas 
a terapias cognitivas

A ON é de difícil 
diagnóstico pela 
insuficiência de 

informações, sendo 
necessários novos 

estudos.

2B

 Tabela 1. Apresentação dos estudos inclusos na revisão.

Fonte: artigos inclusos no estudo.

4 |  DISCUSSÃO 
Pelo que foi observado, os transtornos alimentares (TA) são acompanhados de 

várias complicações clínicas relacionadas ao comprometimento do estado nutricional e 
às práticas compensatórias inadequadas para o controle do peso. Dentre eles temos a 
anorexia, na qual é caracterizada pela perda de peso intensa e intencional em decorrência 
de dietas extremas, buscando incessantemente a magreza, sendo esse transtorno capaz 
de matar cerca de 0,56% ao ano. Este valor é cerca de 12 vezes maior que a mortalidade 
das mulheres jovens na população em geral (ASSUMPÇÃO e CABRAL, 2002).

Segundo o DSM-IV e a CID-10, os perfis das pessoas que apresentam anorexia se 
recusam manter o peso igual ou acima do mínimo normal adequado para altura e idade, 
possuem um medo intenso de ganhar peso, tendendo a evitar “alimentos que engordam”, 
possuem perturbação no modo de vivenciar o peso, tamanho ou formas corporais (CORDÀS, 
2004). Adolescentes, principalmente do sexo feminino, dentre os 12 aos 18 anos são mais 
propensas ao desenvolvimento, já que a sociedade acaba por impor um padrão de beleza 
essencialmente magro (DUNKER e PHILIPPI, 2003; MARTINS, et al, 2010).

Geralmente essas pessoas possuem uma insatisfação com a sua imagem corporal, 
com a chegada da puberdade inúmeras mudanças ocorrem no corpo, principalmente o das 
mulheres, ocorrendo um maior acumulo de gordura, outro fator desencadeante é a própria 
sociedade que de todas as formas impõe um padrão de magreza, como por exemplo é 
mais comum ser encontradas calças tamanho 38, mas acima disso é mais difícil, o que 
acaba desencadeando a baixa-autoestima e o medo mórbido de ganhar peso, sentimento 
de desesperança e distúrbio de identidade (ABREU e FILHO, 2004).

O tratamento é multidisciplinar, com a presença de um enfermeiro, um nutricionista, 
um endocrinologista, dentre outros profissionais. Esse tratamento não é somente para o 
paciente, sendo de extrema importância englobar a família, trazendo-os para encontros 
e grupos terapêuticos onde serão tratadas de forma individualizada e é onde oferecem 
informações sobre os transtornos alimentares, o tratamento e outros assuntos igualmente 
relevantes, como a adolescência (PINZON, et al, 2004).

Além do tratamento com a família também possui o atendimento nutricional e 
médico, como também os atendimentos psicodinâmico e cognitivo-comportamental no qual 
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irão ajudar o paciente a desenvolver uma auto-avaliação positiva, ajudando-o a ver sucesso 
em pequenas atividades e conquistas pessoais, ajudando-o também a ver e entender o 
significado dos sintomas manifestados (BARBOSA, 2016).

A ortorexia é uma denominação relativamente nova, não é reconhecida como 
um transtorno alimentar (TA) pelo DSM-5 ou CID-10, portanto não existem critérios 
estabelecidos para diagnóstico e há uma discussão quanto a sua classificação, pois pode 
vir a se enquadrar no espectro obsessivo-compulsivo (MARTINS, et al, 2011).

O conhecimento sobre o assunto vem se desenvolvendo, não existindo até então 
uma grande série de estudos que esclareçam por completo todas suas características. O 
perfil das pessoas que apresentam comportamentos ortoréxicos tende a serem aquelas 
que são perfeccionistas, com bom nível socioeconômico e maior grau de escolaridade. O 
grupo de esportistas, estudantes e profissionais da área da saúde são mais propensos ao 
seu desenvolvimento (MARTINS, et al, 2011; VITAL et al, 2017).

O prejuízo psicossocial causado pela obsessão e isolamento, que acontece devido 
ao tempo destinado para o planejamento, compra e preparo das refeições bem como 
o distanciamento de eventos sociais que envolvam comida, não compete à atuação do 
nutricionista, assim como o psicólogo não resolve as desordens nutricionais causadas, por 
isso parece ser ineficaz a intervenção apenas de um profissional no tratamento (VITAL et 
al, 2017).

Ter uma equipe, que pode vir a incluir nutricionista, psicólogo ou psicoterapeuta 
e médico, responsável pelo tratamento do paciente com anorexia ou ortorexia faz com 
que as várias áreas afetadas sejam cuidadas simultaneamente assim como ocorre na 
doença, objetivando uma melhora efetiva com menor taxa de abandono. O conhecimento 
de cada especialidade compartilhado entre os profissionais, pacientes e familiares, que 
normalmente estão incluídos no processo, traz significativo avanço no restabelecimento da 
saúde (RAMOS; PEDRAO, 2013; SOUZA; SANTOS, 2010).

5 |  CONCLUSÃO
De acordo com os resultados, conclui-se que o tratamento dos transtornos 

alimentares é feito através da presença da equipe multidisciplinar (psiquiatra, psicólogo, 
enfermeiro e nutricionista), onde o psicólogo e psiquiatra são de suma importância 
para trabalhar os transtornos alimentares ocasionados pelos fatores externos que tanto 
influenciam o lado psicológico, emocionais e comportamentais exigidos como a busca do 
corpo perfeito associados à pressão sociocultural.

O enfermeiro tem importância para detectar indivíduos com transtornos alimentares 
devidos ser um profissional mais presente nas comunidades desenvolvendo estratégias 
como atividades preventivas, palestras informativas e esclarecedoras, minimizando os 
preconceitos tanto em âmbito hospitais como postos de saúde e nas comunidades, para 
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garantir a promoção da saúde.
O nutricionista tem o papel fundamental de usar estratégias para o monitoramento, 

reeducação alimentar, dietoterapia, aconselhamento e suplementação que garantam 
o aporte nutricional necessário para impedir os efeitos da desnutrição causados pelos 
transtornos alimentares. É imprescindível que o tratamento multidisciplinar com feedback 
por todas essas especialidades envolvidas, é essencial para a melhora do paciente 
respeitando a particularidades indivíduo-doença.
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