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APRESENTAÇÃO
O presente livro “Alimento, Nutrição e Saúde 3” está composta por 19 capítulos com 

vasta abordagens temáticas. Durante o desenvolvimento dos capítulos desta obra, foram 
abordados assuntos interdisciplinar, na modalidade de artigos científicos, pesquisas e 
revisões de literatura capazes de corroborar com o desenvolvimento cientifico e acadêmico.

O objetivo central desta obra foi descrever as principais pesquisas realizadas em 
diferentes regiões e instituições de ensino no Brasil, dentre estas, cita-se: o perfil alimentar 
de usuários em unidades de saúde, alimentação funcional, vitamina D no desenvolvimento 
de crianças, comportamento alimentar, avaliação da composição corporal em praticantes de 
treinamento resistido, o aleitamento materno e hábitos alimentares em crianças de 6 meses 
a 2 anos. São conteúdos atualizados, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico, 
profissional e tecnológico.

A procura por exercícios físicos e alimentos que contribuem para o bem-estar e 
prevenção de patologias do indivíduo aumentou-se nos últimos anos. Desse modo, a 
tecnologia de alimentos deve acompanhar a área da nutrição com o objetivo de desenvolver 
novos produtos que atendam a este público. No entanto, é preocupante o grande número de 
pessoas que buscam realizar exercícios físicos e “dietas” sem o devido acompanhamento 
profissional, colocando em risco a sua saúde.

O livro “Alimento, Nutrição e Saúde 3” descreve trabalhos científicos atualizados 
e interdisciplinar em alimentos, nutrição e saúde. Resultados de pesquisas com objetivo 
de oferecer melhores orientações nutricionais e exercícios físicos, que possam contribuir 
para melhorar a qualidade de vida, obtendo uma alimentação saudável e prevenindo de 
possíveis patologias.

Desejo a todos (as) uma boa leitura.

Givanildo de Oliveira Santos
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Fibrose cística. Nutrição. De acordo com os achados nos estudos, observa-se que essa 
patologia está frequentemente ligada ao status de subnutrição, desnutrição, inflamação, além 
de prejuízos na digestão e absorção dos nutrientes, principalmente as gorduras, tornando-se 
necessária o acompanhamento precoce para uma intervenção de sucesso. Portanto, conclui-
se que a terapia nutricional e acompanhamento em longo prazo se faz fundamental em 
pacientes portadores de fibrose cística, visto que essa patologia é de ordem hipercatabólica 
e inflamatória que contribui para aumento morbimortalidade.
PALAVRAS - CHAVE: Fibrose cística. Nutrição. Avaliação nutricional.

NUTRITIONAL COUNSELING IN PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS: AN 
INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW

ABSTRACT: Cystic Fibrosis or mucoviscidosis is an autosomal non-transmissible disease 
caused by a defective gene that most commonly affects children. Its clinical manifestations 
result in accumulation of secretions in the lungs, pancreas and the digestive system. The aim 
of the article was to review and analyze the impact that nutritional support can have on the 
improvement of nutritional status in patients with cystic fibrosis. This is an integrative literature 
review carried out in the Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem On-line (MEDLINE / 
PUBMED), in Latin American and Caribbean Literature (LILACS) and in the Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), in Portuguese. and English between the years 2012-2020. At the end 
of the analysis, only 9 studies fulfilled the requirements regarding the listed theme, thus the 
rest were discarded. They used the terms: Cystic fibrosis. Nutrition. According to the findings 
in the studies, it is observed that this pathology is often linked to the status of malnutrition, 
malnutrition, inflammation, in addition to impairments in the digestion and absorption of 
nutrients, especially fats, making early monitoring necessary for an intervention. Of success. 
Therefore, it is concluded that nutritional therapy and long-term follow-up is essential in 
patients with cystic fibrosis, since this pathology is of a hypercatabolic and inflammatory order 
that contributes to increased morbidity and mortality. Descriptors: Cystic fibrosis. Nutrition. 
Nutritional assessment. Cystic Fibrosis or mucoviscidosis is a non-transmissible autosomal 
genetic disease with a prevalence in white people whose clinical manifestations result from 
protein dysfunction. In recent years the prognosis has improved greatly, showing a positive 
survivor balance. Thus, the present study aimed to evaluate the effects of dietary intervention 
in patients with cystic fibrosis disease. The study was a case study, descriptive, exploratory, 
with a qualitative approach. The subjects of the case study were children of both genders 
between 4 and 6 years of age, all of whom were diagnosed with cystic fibrosis in August 
2014. The main results were the physical state, body mass index (BMI) (P / I), showing that 
the children were adequate as recommended by the WHO (2006), even so we can realize 
how difficult it is for the carriers to have a weight gain even with a hypocaloric diet. The study 
allowed us to see that diet has a direct positive and negative influence on cystic fibrosis (CF). 
Being visible the lack of professionals with specific knowledge about pathology, including 
nutritionists.
KEYWORDS: Cystic fibrosis. Nutrition. Nutritional assessment.
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INTRODUÇÃO
Fibrose Cística (FC) ou mucoviscidose é uma doença genética autossômica não 

transmissível com prevalência em pessoas brancas e crianças, e que está associada a 
doenças respiratórias, insuficiência pancreática e resulta na má absorção de nutrientes e 
inflamação intestinal. Essas manifestações clínicas resultam em mutações em um gene 
que codifica o regulador de codutância transmembrana de fibrose cística (CFTR) proteína. 
Essa alteração ocorre mais precisamente no braço longo do cromossomo 7 do DNA 
sendo a mesma localizada nas células e responsável por regular esse transporte dos íons 
principalmente a água, cloro e o sódio (NEBES et al., 2016).

A FC, afeta 90.000 pacientes entre crianças e adultos no mundo e sua incidência 
varia conforme a localidade. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 2011, relata que na 
União Europeia entre 2.000 a 3.000 recém-nascidos, 1 é portador da FC e no EUA em 
cada 3.500 recém-nascido 1 é portador da doença, já no Brasil por causa da imigração de 
africanos a incidência é de 7.576 recém-nascidos para 1 portados da doença (ATHANAZIO 
et al., 2018).  

Nos últimos anos a expectativa está aumentando continuamente, com índice de 
75% de sobrevida até o final da adolescência, e de 50% até a terceira década de vida. No 
entanto, 10% dos portadores não ultrapassam os 30 anos. Em relação ao público mais 
afetado pela FC se destacam as caucasianas, com menor predisposição os negros e 
raramente em asiáticos. Em decorrência da mistificação das raças, no Brasil não há tantos 
casos, em comparação com os EUA (BRASIL, 2018).

As manifestações clínicas recaem sobre vários sistemas, especialmente no 
gastrointestinal e pulmonar. Esse último representa a principal causa de morbimortalidade 
na FC, visto que o muco espesso obstrui as vias aéreas e impede a depuração mucociliar, 
resultando em aumento do trabalho respiratório, requerendo, portanto, em aumento das 
necessidades energéticas como forma de atenuar prejuízos correlacionados ao estado 
nutricioal. Além disso, devido a diminuição na produção de enzimas pancreáticas, que 
resulta em comprometimento ao funcionamento digestivo e  absorção de nutrientes 
específicos como as vitaminas lipossolúveis, que de forma subsequente pode acarretar 
em maior  desnutrição, problemas ósseos, hepáticos, distúrbios metabólicos, esteatorreia, 
dentre outros (PEDROSA et al., 2015).

 O interesse pela temática surgiu, uma vez que  portadores de fibrose cística 
cursam com alto risco nutricional, o que repercute significativamente na expectativa e 
qualidade de vida. Nesse sentido, como forma de melhorar a progressão da patogênese, se 
faz primordial estabelecer acompanhamento nutricional adequado e individualizado, visto 
que o estado nutricional normal está instriscamente relacionado a  maior sobrevida desses 
pacientes. Dessa forma, o objetivo do artigo foi revisar e analisar o impacto que o suporte 
nutricional pode repercutir na melhoria do estado nutricional em pacientes que cursam com 
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fibrose cística, tendo em vista que é uma patologia  que reverberam alta morbimortalidade.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura que emerge como uma metodologia 

que proporciona à síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de 
resultados de estudos significativos na prática, além disso, aponta lacunas que precisam 
ser preenchidas com a realização de novos estudos com a finalidade de agregar resultados 
preliminares por meio da investigação crítica de temáticas relevantes no campo científico 
(Silva et al., 2017). A coleta dos dados foi realizada na Medical Literature Analysis and 
Retrieval Sistem On-line (MEDLINE/PUBMED), na Literatura Latino-Americana e do Caribe 
(LILACS) e na Scientific Electronic Library Online (SciELO). Primou-se por manuscritos 
publicados em português publicados entre 2012-2020. Foram selecionados 20 artigos, 
dentre eles 9 cumpriram aos requisitos a cerca do impacto que o suporte nutricional pode 
repercutir na melhoria do estado nutricional em pacientes que cursam com fibrose cística,   
Foram utilizando os termos: Fibrose cística. Nutrição. Foram excluídos os restantes por não 
se relacionarem com a temática elencada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram empregados os descritores já mencionados no item anterior e restaram 20 

trabalhos que faziam referência à associação dos termos procurados. Os manuscritos 
foram lidos e os que faziam referência ao tema entraram na amostra, após aplicação dos 
critérios de inclusão e exclusão, permaneceram 10 estudos que foram impressos para 
leitura na íntegra.

A amostra final dos resultados revelou que os maus resultados na FC estão em sua 
maioria ligados a subnutrição e desnutrição, devido o bloqueio dos ductos pancreáticos, 
que geram prejuízos na digestão e absorção de nutrientes, em especial gorduras e 
vitaminas, resultando em esteatorreia. Tendo isso em vista, é notório que o aconselhamento 
nutricional é fundamental em todos os ciclos da vida, pois essa doença apresenta gastos 
energéticos aumentados, havendo necessidade de triagem de risco nutricional, avaliação 
nutricional precoce nesses pacientes com essa patologia para uma intervenção de sucesso 
(SCHONENBERGNER et al., 2019).

O estado nutricional inadequado tem sido associado a mau prognóstico na FC, 
repercutindo em diminuição da capacidade funcional de vários órgãos como pulmão, 
músculo, bem como tolerância reduzida a atividades diárias. Em razão da complexidade 
fisiopatológica, é reconhecido que a abordagem multidisciplinar no tratamento oferece 
melhor prognóstico dos indivíduos enfermos, ressalta-se que o nutricionista é essencial 
como parte integrante dessa equipe para calcular às necessidades nutricionais conforme 
o quadro clínico individual para atingir alcance e manutenção ao longo da vida, levando 
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em consideração a idade, estado clínico, crenças culturais, preferencias alimentares e 
condições financeiras (COLLINS, 2018).

Segundo o Comitê de Consenso sobre Nutrição da Fundação de Fibrose Cística da 
América do Norte, uma dieta composta de 35% a 40% de calorias provenientes de gordura 
é recomendada para atender às demandas energéticas de pessoas com fibrose cística. 
A suplementação de vitaminas lipossolúveis foi  associada a diminuição da incidência e 
exacerbações pulmonares, possivelmente devido ao efeito antioxidante desses compostos 
(KALNINS et al., 2012).

O exame físico é utilizado para detectar sinais e sintomas associados à desnutrição, 
os quais se desenvolvem em estágios avançados de depleção nutricional. Durante o 
crescimento do indivíduo é necessária observação de postura, pele, mucosas, dentes, 
cabelo e musculatura. Pode-se comparar o indivíduo com ele mesmo ou com os sinais 
clínicos de distúrbios nutricionais os quais servirão de alerta de deficiências nutricionais 

(MARIANO et al., 2018).
Estudos sugerem que uma dieta rica em ácidos graxos essenciais ômega-3 pode 

ter efeitos anti-inflamatórios benéficos para condições crônicas como a fibrose cística, no 
entanto, essas evidências requerem mais estudos acerca ( WATSON, 2020). Ao passo 
que Simon (2019) identificou que a FC apresenta uma associação direta com o processo 
inflamatório e progressão da doença, que pode ser atenuado com a presença de nutrientes 
com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e até mesmo no que tange a prevenção 
de outras enfermidades.

Um ensaio clínico randomizado duplo-cego, controlado por placebo avaliaram o efeito 
da suplementação simbiótica sobre a resposta inflamatória de crianças e adolescentes, 
em que foi elucidado redução dos marcadores pró-inflamatórios IL-6, IL-8 no SCFG com 
bacteriologia positiva e NOx no SCFG em crianças / adolescentes com FC (FREITAS et 
al., 2018).

O que corrobora com os achados de Neri et al., (2019)  que indicam um futuro 
promissor para o uso de probióticos na fibrose cística no que tange ao impacto nas 
exacerbações e na inflamação intestinal.

Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo multicêntrico, 
randomizado, duplo-cego, controlado com 73 participantes portadores de FC, foram 
randomizados para 16 semanas, os quais foram divididos em dois grupos, um grupo 
consumiu antioxidantes multivitamínicos e outro apenas multivitamínicos, sem a presença 
de antioxidantes. Desfechos evidenciaram que o grupo que recebeu antioxidantes 
multivitamínicos teve um risco menor de exacerbação pulmonar, bem como redução 
modestas na inflamação sistêmica após 4 semanas (SAGEL et al., 2018).

 Para Chaves e Cunha (2012) a intervenção nutricional deve ser pautada em 
alimentos com alta densidade energética, em associação a reposição enzimática, bem 
como aumento da oferta lipídica. No entanto, há casos em que há dificuldades em atingir 
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ou manter o estado nutricional adequado. Nesse sentido, recomenda-se manejo de 
suplementação individualizada, mais precisamente entre as refeições e à noite antes de 
dormir. No caso do paciente  de impossibilidade por via oral, deve-se considerar terapia 
alternativas como ( sondas ou ostomias).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, conclui-se que a terapia nutricional e acompanhamento a longo prazo se 

faz fundamental em pacientes portadores de fibrose cística, visto que essa patologia é de 
ordem hipercatabólica e inflamatória que contribui para aumento morbimortalidade. Nesse 
sentido, conhecer o estado nutricional do paciente é imprescindível para nortear a melhor 
conduta a ser aplicada, pois variam conforme o estado nutricional do paciente.
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