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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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RESUMO: Objetivou-se caracterizar a população de estudo e verificar o estado nutricional de 
pacientes candidatos ao transplante hepático através do EMAP comparando-o com IMC. De 
acordo com os resultados, houve maior prevalência de cirrose por etiologia viral e alcoólica. 
Houve maior prevalência, dentre os avaliados, para o sexo masculino (59,26%);a média de 
idade da população estudada foi de 48,55 (+6,91). Quanto ao estado nutricional, conforme 
os parâmetros antropométricos, mais 50%dos pacientes encontraram-se sem depleção 
nutricional tanto na mão dominante (88,89%), quanto na não dominante (66,67%) de acordo 
com EMAP e conforme IMC,59,26% dos pacientes encontraram-se eutróficos.
PALAVRAS - CHAVE: Transplante hepático; desnutrição; avaliação nutricional.

ADDUCTOR POLLICIS MUSCLE IN PRE-LIVER TRANSPLANT PATIENTS
ABSTRACT: The objective was to characterize the study population and verify the nutritional 
status of patients candidates for liver transplantation through EMAP, comparing it with BMI. 
According to the results, there was a higher prevalence of cirrhosis due to viral and alcoholic 
etiology. There was a higher prevalence, among those evaluated, for males (59.26%); the 
average age of the population studied was 48.55 (+6.91). As for nutritional status, according 
to anthropometric parameters, over 50% of patients found themselves without nutritional 
depletion both in the dominant hand (88.89%) and in the non-dominant hand (66.67%) 
according to EMAP and according to IMC, 59, 26% of the patients were found to be eutrophic.
KEYWORDS: Liver transplantation; malnutrition; nutritional assessment.

INTRODUÇÃO
A cirrose hepática caracteriza-se por processo de fibrose que envolve a mudança 

na estrutura do fígado e regeneração nodular; podendo evoluir para insuficiência hepática 
e carcinoma hepatocelular e levar ao transplante hepático. Dentre as principais causas de 
cirrose encontram-se o alcoolismo e hepatite virais, principalmente pelo vírus C, em países 
mais desenvolvidos (SCHUPPAN; AFDHAL, 2008; BLACHIER et al., 2013). 

Essa condição clínica predispõe a desnutrição protéico-calórica, na qual pode ter 
prevalência de até 100% dentre os pacientes que aguardam o transplante hepáticoagravando 
o prognóstico do indivíduo (PLAUTH et al., 2007). A retenção hídrica, sinal clínico constante 
na cirrose,pode interferir na medida de parâmetros comopeso e IMC, devendo ser realizado 
o peso seco para o seu cálculo.

Dessa forma, recomenda-se o uso de dados avaliados em membros superiores, 
devido a pouca interferência em caso de edema (KAWABE et al., 2008). Nessa perspectiva, 
um dado antropométrico que vem sendo estudado é a Espessura do Musculo Adutor 
do Polegar (EMAP). Isso se deve ao fato dessa espessura estar correlacionada com a 
capacidade laborativa, e sua atrofia está relacionada à perda funcional e à desnutrição. 
Além disso, essa medida antropométrica é de baixo custo, não invasiva, rápida e de fácil 
aplicação (ANDRADE, LAMEU, 2007). 

O EMAP tem a vantagem de possuir resultados diretos, sem haver a necessidade de 
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fórmulas para a descoberta do valor verdadeiro. A aplicabilidade é facilitada por apresentar 
local de aferição bem definido por está situado em duas estruturas ósseas, entretanto há 
poucos estudos que padronizaram valores para sujeitos saudáveis e enfermos (OLIVEIRA 
et al., 2012). O presente trabalho teve como objetivo caracterizar a população de estudo 
e verificar o estado nutricional de pacientes candidatos ao transplante hepático através do 
EMAP comparando-o com IMC.

METODOLOGIA 
Esse estudo é do tipotransversal com pacientes cirróticos listados para o transplante 

hepático. A pesquisa foi realizada no ambulatório de transplante hepático do Hospital 
Universitário Walter Cantídio de abril a setembro de 2016, após sersubmetido e aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Ceará sob número do 
CAAE: 5503213.2.0000.5534e tendo por base a resolução 466/12A amostra constituiu-se, 
por conveniência, de 27 pacientes. Incluiu-se na pesquisa aquelesque encontravam-se na 
lista de espera para o transplante hepático, que possuíam idade entre 18 e 59 anos, que 
deambulavam e que leram e assinaram o Termo de Consentimento Livree Esclarecido 
(TCLE). 

Foram excluídos os pacientes com amputações, acamados, com idade inferior a 18 
anos e superior a 59 anos e que não assinaram o TCLE. Foram coletadas informações sócio 
demográficas (sexo e idade), clínicas (doença de base, Model for End Stage Liver Disease-
MELD, escore Child-Pugh) (BRASIL, 2006; PUGH, 1973). A avaliação antropométrica foi 
composta por peso atual, peso seco, Índice de Massa Corporal (IMC), altura e Espessura 
do Musculo Adutor do Polegar (EMAP). 

O peso foi realizado com o paciente posicionado no centro da balança, em pé, vestido 
com roupas leves e descalços, foi recomendado a ficar parado para realização da leitura no 
visor da balança. Aaltura foi conseguida com o avaliado em posição ereta, calcanhares e pés 
juntos, nádegas e costas encostados na barra escalonada do estadiômetro. O instrumento 
usado foi uma balança médica digital, com capacidade para 300Kg, com estadiômetro de 
graduação de 0,5cm, da marca Filizola®(FREIBERG; ROSSI; CARAMICO, 2017).

O IMC será calculado através da seguinte fórmula:

IMC = Peso atual (kg) / estatura (m²)

A classificação do estado nutricional será conforme a Tabela 1 para pacientes 
adultos (WHO, 1997).
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IMC (Kg/m²) Classificação
<16 Magreza grau III

16 a 16,9 Magreza grau II
17 a 18,4 Magreza grau I

18,5 a 24,9 Eutrofia
25 a 29,9 Pré-obeso
30 a 34,9 Obesidade grau I
35 a 39,9 Obesidade grau II

> 40 Obesidade grau III

 Tabela 1. Classificação do estado nutricional de adultos segundo IMC

Fonte: WHO, 1997.

O peso seco foi obtido pela subtração do peso atual pelos valores equivalentes a 
retenção de líquido conforme o local do edema. Os valores usados para a subtração foram 
os propostos por James (1989). A aferição do EMAP foi realizada com o avaliado sentado 
com o braço flexionado (a aproximadamente 90°) e a mão a ser avaliada apoiada sobre o 
joelho e relaxada. Aplicou-se o adipômetro (Lange®) no centro do espaço formado com a 
extensão do dedo indicador e polegar. 

Foram realizadas três aferições em cada mão (dominante e não dominante) e tirou-
se uma média dos valores. Usou-se o valor mediano para paciente cirúrgico de 13,4mm 
(para mão dominante) e 13,1mm (para mão dominante) para ambos os sexos, conforme 
Bragagnolo et al 2009). A adequaçãofoi classificada conforme tabela 2e foi alcançada com 
a seguinte fórmula (LAMEU et al, 2004).

% Adequação= (MAP aferido/ MAP mediano) x100

Classificação Adequação
Ausência de depleção 100%

Depleção leve 90-99%
Depleção moderada 60-90%

Depleção grave <60%

 Tabela 2. Adequação do músculo adutor do polegar (MAP).

Fonte: LAMEU etal, 2004

Para cálculo da média simples, porcentagem e desvio padrão foi usado o programa 
Excel 2013. Os resultados foram demonstrados em tabelas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram da pesquisa 27 pacientes, nos quais 40,74% eram do sexo feminino e 

59,26% do sexo masculino, cuja a média de idade em anos foi de 48,55 (+6,91). As doenças 
de base mais prevalentes foram hepatite viral (22,22%) e hepatite alcóolica (22,22%) e 
18,52% dos pacientes a causa da cirrose era desconhecida (criptogênica). A média do 
MELD e a classificação do Child-Pug encontram-se na Tabela 3.

Variáveis População (n=27) n(%) Média +DP
MELD* 17,55+4,15

Child-Pug
A 3(11,11)
B 17(62,96)
C 7(25,93)

 Tabela 3. MELD e Child-Pugde pacientes pré-transplante hepático do Centro de Transplante 
de Fígado do Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará (HUWC/

UFC), Fortaleza, Brasil, 2016.

*MELD: Model for End Stage Liver Disease.

De acordo com EMAP (Tabela 4), mais da metade do número de avaliados 
apresentaram ausência de depleção muscular tanto na mão dominante (88,89%), quanto 
na não dominante (66,67%), concordando com o mostrado pelo IMC. Em outra pesquisa, 
a avaliação nutricional de 119 pacientes cirróticos a desnutrição foi vista em 14,3% pelo 
EMAP e em 5,9% pelo IMC, resultados divergentes dos encontrados no presente artigo 
(NUNES et al., 2012).

População (n=27) n(%)
Classificação EMAP EMAP Dominante EMAP Não-dominante
Ausência de depleção 24(88,89) 18(66,67)

Depleção leve 2(7,40) 6 (22,22)
Depleção moderada 1 (3,71) 3(11,11)

Depleção grave 0 (0,00) 0 (0,00)

Tabela 4. Classificação conforme EMAP depacientes pré-transplante hepático do Centro de 
Transplante de Fígado do Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do 

Ceará (HUWC/UFC), Fortaleza, Brasil, 2016.

No presente estudo de acordo com o IMC, cuja a média foi de 25,92(+5,22) Kg/m², 
59,26% dos pacientes encontraram-se eutróficos, 22,22% apresentaram-se com sobrepeso 
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e 18,52% com obesidade, não houve desnutrição entre os avaliados.
Esses resultados corroboraram aos encontrados em uma pesquisa com cirróticos 

por vírus C, no qual nenhum paciente mostrou-se desnutrido, apresentando prevalência de 
sobrepeso de 62%, conforme o IMC (GOTTSCHALL et al., 2004). No entanto, são resultados 
diferentes aos encontrados por Beltrão et al.(2015), que identificaram desnutrição em 
42,8% dos pacientes avaliados por esse parâmetro e 51,4% através do EMAP.

CONCLUSÃO
Pôde-se observar que mais de 50%do número de avaliados apresentou ausência de 

depleção nutricional conforme o EMAP, assim como eutrofia, de acordo com IMC.
A avaliação do EMAP é de possível realização em pacientes com cirrose candidatos 

ao transplante hepático, pois mostrou-se como uma alternativa de fácil aplicabilidade 
enquanto não há consenso quanto ao padrão-ouro de avaliação nutricional para essa 
doença.
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