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APRESENTAÇÃO
A presente obra ‘’Alimentos, Nutrição e Saúde’’ publicada no formato e-book, traduz 

o olhar multidisciplinar e intersetorial da Alimentação e Nutrição. Os volumes abordarão de 
forma categorizada e interdisciplinar trabalhos, pesquisas, relatos de casos e revisões que 
transitam nos diversos caminhos da Nutrição e Saúde. O principal objetivo desse e-book foi 
apresentar de forma categorizada e clara estudos desenvolvidos em diversas instituições 
de ensino e pesquisa do país em quatro volumes. Em todos esses trabalhos a linha 
condutora foi o aspecto relacionado à avaliação antropométrica da população brasileira; 
padrões alimentares; avaliações físico-químicas e sensoriais de alimentos e preparações, 
determinação e caracterização de alimentos e de compostos bioativos; desenvolvimento de 
novos produtos alimentícios e áreas correlatas.

Temas diversos e interessantes são, deste modo, discutidos nestes volumes com a 
proposta de fundamentar o conhecimento de acadêmicos, mestres e todos aqueles que de 
alguma forma se interessam pela área da Alimentação, 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 
‘’ ’Alimentos, Nutrição e Saúde’’ se constitui em uma interessante ferramenta para que 
o leitor, seja ele um profissional, acadêmico 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; Introdução: A alta prevalência de 
anemia na infância pode ocorrer pela combinação 
entre necessidades elevadas de Fe, dietas pobres 
do mineral, como pela infecção por Helicobacter 
pylori, comprovadamente causador de anemia 
e depleção do Zn. Objetivo: Avaliar implicação 
da infecção por H. pylori no estado nutricional de 
ferro e zinco de escolares. Metodologia: Trata-
se de estudo analítico observacional, transversal, 
realizado no município de Salvador-BA em 2009 
com população amostral de 175 crianças (7 a 
10 anos), ambos os gêneros. Foram realizadas 
análises para determinação hematológicas, 
contagem e a identificação de anormalidades 
em células sanguíneas, dosagens séricas de 
ferritina e zinco. Para detecção da H. pylori, 
utilizou-se o método do teste respiratório com 
ureia marcada com isótopo estável (13C-UBT). 
A avaliação antropométrica procedeu-se através 
da aferição de peso, estatura para o calculo 
do IMC. Resultados: A maioria dos escolares 
era do gênero masculino (51,4%), com idade 
média de 8,51 ± 1,14 anos. Do total da amostra 
51,4% foram diagnosticados como H. pylori 
positivo e 48,6% H. pylori negativo. Entre os 
grupos H. pylori positivo e H. pylori negativo não 
houve diferença significativa para indicadores 
demográficos e antropométricos. O diagnóstico 
da deficiência de ferro evidenciou concentrações 
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de hemoglobina de 25,6% nos infectados e 20% em não infectadas, enquanto na análise da 
ferritina sérica, 5,6% da amostra era H. pylori positivo e 3,5% H. pylori negativo. A prevalência 
da deficiência de Fe foi baixa na amostra estudada, bem como nos teores de zinco, justificado 
pela suplementação de micronutrientes na refeição escolar. Conclusões: Trata-se de estudo 
pioneiro, onde se evidenciou que não houve diferença estatisticamente significativa entre as 
crianças infectadas e não infectadas por H. pylori, no que se refere à alteração do estado 
nutricional de ferro e zinco.
PALAVRAS - CHAVE: Campylobacter pylori; Deficiências nutricionais; Alimentação escolar.

ASSOCIATION OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION AND THE 
NUTRITIONAL STATE OF IRON AND ZINC

ABSTRACT: Introduction: The high prevalence of anemia in childhood can occur due to 
the combination of high Fe needs, poor mineral diets, such as the infection by Helicobacter 
pylori, proven to cause anemia and Zn depletion. Objective: Evaluate the H. pylori infection 
implication on the nutritional status of iron and zinc in schoolchildren. Methodology: This is 
an observational, cross-sectional analytical study, carried out in the city of Salvador-BA in 
2009 with a sample population of 175 children (7 to 10 years old), both genders. Analyzes 
were carried out for hematological determination, counting and identification of blood cells 
abnormalities, ferritin and zinc serum measurements. For H. pylori detection, was used 
the breath test method with stable isotope-labeled urea (13C-UBT). The anthropometric 
assessment was carried out through the weight and height measurement for BMI calculation. 
Results: Most students were male (51.4%), with an average age of 8.51 ± 1.14 years old. 
Of the total sample, 51.4% were diagnosed as positive H. pylori and 48.6% as negative H. 
pylori. Between the positive H. pylori and negative H. pylori groups, there was no significant 
difference for demographic and anthropometric indicators. The diagnosis of iron deficiency 
showed hemoglobin concentrations of 25.6% in the infected and 20% in the non-infected, 
whereas in the analysis of serum ferritin, 5.6% of the sample was positive H. pylori and 3.5% 
negative H. pylori. The prevalence of Fe deficiency was low in the sample studied, as well as 
in zinc levels, justified by the micronutrient supplementation in the school meal. Conclusions: 
This is a pioneering study, in which it was evidenced that there was no significant statistically 
difference between children infected and not infected by H. pylori, regarding the nutritional 
alteration status of iron and zinc.
KEYWORDS: Campylobacter pylori; Deficiency diseases; School feeding.

1 |  INTRODUÇÃO

1.1 Micronutrientes no Contexto Atual
Na Nutrição Humana, a importância dos micronutrientes tem sido discutida de forma 

mais detalhada, pois, ainda que representem pequenas frações do total do conteúdo mineral 
do corpo humano, demonstram um papel fundamental em várias vias metabólicas (GUPTA 
& GUPTA, 2014; DAO et al., 2017). A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 7% 
das mortes e 10% da carga total de doenças é uma combinação de baixo peso na infância, 
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deficiências de micronutrientes (ferro, vitamina A e zinco) e amamentação abaixo do ideal 
(WHO, 2009).  

Deficiências dos micronutrientes ocasionam diversos agravos à saúde humana, 
sendo as crianças um dos grupos mais vulneráveis, por estarem expostas a altos riscos 
de saúde, durante seu crescimento e desenvolvimento. Apesar das melhorias no estado 
nutricional de crianças nas últimas duas décadas, ainda se verifica desnutrição entre um 
terço das crianças menores de 5 anos e dois terços dessas crianças estão exposta à 
desnutrição e a fome oculta devido a alimentação inadequada carente em micronutrientes 
essenciais (UNICEF, 2019).

1.2 Ferro
O ferro (Fe) é um elemento essencial para todos os organismos vivos. A quantidade 

total de Fe no organismo humano varia de acordo com o peso corporal, a concentração 
de hemoglobina, o sexo e o tamanho do compartimento de armazenamento. É obtido de 
duas fontes principais da dieta e da reciclagem de hemácias senescentes (GROTTO, 2010; 
COZZOLINO, 2016). 

O Fe atua em múltiplas funções no organismo. Existem dois tipos de Fe proveniente 
da dieta, o Fe inorgânico ou não hemínico (não heme) que é menos biodisponível e o Fe 
hemínico (heme) mais biodisponível, então as melhores fontes são vísceras, mariscos, 
carnes, peixes e aves. As recomendações variam a idade, peso corporal e sexo, sendo 
para crianças entre 0,27 à 11 mg/dia, e adolescentes masculino de 8-11 mg/dia e o feminino 
é de 8-15 mg/dia (GUPTA & GUPTA, 2014; PHILIPPI & AQUINO, 2017).

A depleção das reservas de Fe ocorre de forma gradual e progressiva, em três 
estágios: 1º) diminuição do Fe de armazenamento; 2º) redução no Fe transportado; e, 
3º) o aporte de Fe não é suficiente para fornecer hemoglobina. Os níveis plasmáticos de 
protoporfirina aumentam, indicando falta de Fe tecidual (GROTTO, 2010, LYNCH et al., 
2018; SBP, 2018).

Na deficiência de Fe, o principal dano é a anemia que afeta quase um quarto da 
população mundial. As causas envolvem: i. perda de sangue (uterina, gastrointestinal); ii. 
dieta deficiente ou inadequada; iii. aumento da demanda; e iv. má absorção. Na infância, a 
deficiência ocorre durante o crescimento, nas perdas crônicas de sangue por infestações 
parasitárias e na síndrome de má absorção (GUPTA & GUPTA, 2014; DEV & BABITT, 2017). 
As causas de anemia são multifatoriais, como, baixo peso ao nascer, anemia materna, 
enfermidades genéticas, infecções e deficiência de diversos nutrientes. A alta prevalência 
na infância pode ser causada pela combinação entre necessidades elevadas de Fe e dietas 
pobres do mineral (UNICEF, 2019). Além disso, há evidências que mostram a infecção por 
Helicobacter pylori, como uma causa de anemia (KUO et al., 2014; FRANCESCHI et al., 
2015).
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1.3 Zinco
No século XIX foi descoberta a essencialidade do zinco (Zn), sendo que a sua 

relevância para os seres humanos, se deu no século XX. Cerca de 20% da população 
mundial estão em risco à deficiência de Zn. A deficiência marginal é um problema nutricional 
comum, sobretudo em países em desenvolvimentos, produzindo sérias consequências 
para a saúde infantil com cerca de 800 mil mortes por ano. É o segundo micronutriente no 
corpo humano (1.4 a 2.3 g) presente em todos os órgãos, tecidos, fluidos e secreções. Na 
massa corpórea magra a concentração é de 30 mg Zn/Kg, quase todo intracelular (> 95%) 
e 83% encontram-se no músculo esquelético e ossos, não existem reservas tissulares, 
(IZINCG, 2009; CHASAPIS et al., 2012). 

O teor de Zn é regulado pelo sistema gastrintestinal, e em parte pelo fígado, por 
meio do controle intestinal da absorção do Zn exógeno e a secreção e excreção do Zn 
endógeno. No processo de digestão as enzimas liberam o Zn dietético, com absorção em 
todo intestino delgado, principalmente, no distal e jejuno proximal (COZZOLINO, 2016). 
A principal via de excreção de Zn endógeno é no interior do trato gastrointestinal (≈ 3-5 
mg), sendo que uma quantidade do Zn secretado é reabsorvido e este é o principal ponto 
de regulação do balanço de Zn, com perda final via fezes. Na circulação, o Zn está ligado 
principalmente à albumina (≈70%). (DAO et al., 2017).

São conhecidas três funções principais do Zn no corpo humano, catalítica, estrutural 
e reguladora; participando em várias funções metabólicas e fisiológicas (CHASAPIS et 
al.; 2012). A recomendação da ingestão dietética para as crianças de 2-5 mg/dia; para 
os adolescentes de sexo masculino 8-11 mg/dia, feminino entre 8-9 mg/dia (PHILIPPI & 
AQUINO, 2017).

Teores do Zn, nos alimentos variam de 0,002 mg/100 g na clara de ovo, 1 mg/100 g no 
frango, até 75 mg/100 g nas ostras. Pode ocorrer a deficiência de Zn por ingestão dietética 
inadequada, má-absorção, aumento nos requerimentos e nas perdas. Os componentes 
dietéticos que tem impacto na inibição da absorção de Zn são fitato e cálcio, enquanto 
que os promotores da absorção são a qualidade e quantidade de proteína (IZINCG, 2009; 
COZZOLINO, 2016). Nesse contexto, estudos têm mostrado a contribuição da infecção 
pelo H. pylori e a deficiência de Zn (FRANCESCHI et al., 2014; ELSAGHIER et al., 2020).

1.4  Helicobacter pylori
A bactéria Helicobacter pylori (H. pylori) pertence ao gênero Campylobacter, mais 

frequentes em seres humanos, tem distribuição mundial de 10 a 80%, com maior prevalência 
em países em vias de desenvolvimento (40%) do que em países desenvolvidos (6% a 14%) 
(PELETEIRO et al., 2014; FISCHBACH e MALFERTHEINER, 2018). 

Altas prevalências da infecção estão associadas às condições socioeconômicas 
e de moradia identificados como os fatores principais, sendo também, são relacionados 
como fatores de riscos o aumento da idade, baixo nível de escolaridade e inadequados 
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cuidados higiênico-sanitários. Havendo como rota de transmissão, a via oral-oral ou via 
oral-fecal ou ambas (BRITO et al., 2019).

Há interação entre H. pylori e o hospedeiro, visto que, o H. pylori sobrevive no 
estômago e a mucosa gástrica serve de reservatório, contribuindo para o surgimento de 
gastrite crônica, úlcera, linfoma de tecido linfoide associado à mucosa e câncer gástrico. 
Os mecanismos que favorecem a infecção são: resistência ácida, atividade da uréase e 
aderência da bacteriana nas células epiteliais (DIACONU et al., 2017; BRITO et al., 2019). 

As maiores alterações funcionais no estômago são nos mecanismos da secreção 
ácida, como consequência a hipocloridria, ou, a hipercloridria. O H. pylori é responsável 
por várias afecções que acometem tanto os adultos, como as crianças, cerca de 10-20% 
permanecem sem nenhuma evidência clínica e 1 a 2% em perigo de desenvolver câncer 
gástrico (WATARI et al., 2014). 

Existem várias manifestações extras digestivas associadas com a infecção como 
a anemia por deficiência de ferro, a deficiência de micronutrientes (zinco, folato, vitamina 
B12), púrpura trombocitopênica imunológica, dentre outras. As evidências disponíveis 
consideram que a infecção por H. pylori afeta o estoque de ferro, devido às mudanças na 
histologia e fisiologia gástrica induzida pela presença dessa bactéria (FRANCESCHI et al., 
2014; PACIFICO et al., 2014).

Para o diagnóstico da infecção por H. pylori há diversos métodos, divididos em 
invasivos (teste rápido da urease, cultura, histopatológico, imunohistoquímica, técnica de 
hibridização fluorescente e testes moleculares (PCR) e os não invasivos (teste sorológico, 
teste respiratório com ureia contendo carbono marcado e teste de antígenos fecais (HpSA) 
(DIACONU et al., 2017; BRITO et al., 2019).  

Mecanismos propostos para explicar a possível relação entre a infecção com H. 
pylori e reduções dos depósitos de ferro são a perda de sangue oculta secundária a gastrite 
erosiva crônica, a diminuição na absorção de ferro secundária a gastrite crônica e a hipo 
ou acloridria, bem como o aumento da capacitação de ferro e utilização pela bactéria. 
Quando há erradicação da infecção percebe-se a cura da anemia por deficiência de ferro 
(FRANCESCHI et al., 2014). 

Com referência a deficiência do zinco pressupõe-se que há uma ruptura da 
integridade do trato gastrointestinal, logo, pode reduzir a absorção normal de zinco da 
dieta e comprometer a circulação enteropancreática de zinco. Ademais, quando o pH 
gástrico se eleva como consequência da infecção, os hidratos perdem prótons e formam 
hidróxidos menos solúveis ou insolúveis, os quais podem influenciar na absorção de zinco 
(ELSAGHIER et al., 2020).
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2 |  METODOLOGIA
Realizou-se um estudo analítico observacional, transversal no município de Salvador-

BA, no ano de 2009. A Gerência Regional de Educação (GRE) Cabula foi selecionada, em 
razão de que abrangia doze bairros caracterizados por diferentes estratos sociais, pela 
escassez de informações sobre as condições de saúde e nutrição da população em foco 
e por ser território de inserção da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Os comitês 
de ética do Instituto de Nutrição e Tecnologia de Alimentos (INTA – Ata de aprovação Nº 2, 
em 20/01/2009) e da UNEB (protocolo Nº 0603090008591, em 05/03/2009) aprovaram a 
pesquisa, também registrado na Comissão Nacional de Ética em Investigação (CONEP), 
Ministério da Saúde.

De acordo a estimativa do Censo de 2007 (BRASIL, 2007), os bairros que integram 
GRE Cabula possuía uma população de 421.648 habitantes, destes 35.606 eram crianças 
de 5 a 9 anos e 38.615 de 10 a 14 anos. Participaram do estudo os escolares matriculados 
no ano de 2008, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 1 de três escolas municipais da 
referida GRE. Obedeceu-se à técnica da amostra probabilística estratificada em cada etapa 
da seleção.

A amostra foi constituída por 175 crianças, idade entre 7 a 10 anos, ambos os 
gêneros, que não apresentavam sinais e sintomas de doenças infecciosas no dia do exame, 
não possuíam enfermidades crônicas. Excluídas as crianças com presença de patologias 
gastrointestinais, em utilização de antibióticos nas duas semanas antes do início do estudo 
e uso de suplementação mineral nos seis meses anterior ao início do estudo. 

A coleta de dados ocorreu entre 05 de janeiro a 20 de março de 2009, de forma 
ininterrupta. Realizaram-se reuniões com todas as instituições e os pais ou responsáveis 
para esclarecimento sobre a natureza, propósito e assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Foi aplicado um questionário para obter informações sobre: identificação 
do estudante e seu responsável, investigação da condição de saúde, da história alimentar, 
do estrato socioeconômico e do espaço ambiental.

Para os exames bioquímicos extraiu-se 12 mL de sangue por punção venosa, 
conforme técnica adequada. Foram realizadas avaliações laboratoriais para determinação 
hematológicas, contagem e a identificação de anormalidades nas células do sangue, 
dosagens bioquímicas séricas de ferritina e zinco. As amostras foram homogeneizadas 
(EVLAB – EV 020) para as determinações de hemoglobina, hematócrito e índices 
hematimétricos, processadas por um contador eletrônico Horiba ABX Pentra 120® 
(Montpellier – França). 

Para as determinações de ferritina e zinco sérico, as amostras foram centrifugadas 
a 2.500 rpm (FANEM Excelsa baby II – 206-R) por 5 minutos. As concentrações de ferritina 
sérica foram determinadas pela metodologia do Grupo Consultivo Internacional de Anemia 
Nutricional (INACG, 1985) e as taxas de zinco sérico foram determinadas usando a técnica 
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de Smith et al (1997).
A detecção da infecção por H. pylori foi realizada pelo método do teste respiratório 

com ureia marcada com isótopo estável (13C-UBT). Seguiu-se o protocolo determinado pelo 
fabricante para os agentes de diagnóstico in vivo da infecção do H. pylori (Tau-kit, Isomed, 
Madrid, Spain). A razão 13C:12C no CO2 da respiração foi medido em um espectrômetro de 
massa de razão isotópica (Hydra 20-20, Europa Scientific, Crewel, Cheshire, Inglaterra), 
equipado com auto injetor e comparado com o padrão internacional PDB (Pee Dee 
Belemnite).

Os dados antropométricos de peso e altura foram obtidos conforme técnicas 
estabelecidas pela WHO (1995). O peso foi mesurado em uma balança eletrônica digital 
(Tanita Ironman®-BC553), capacidade para 150 Kg e precisão de 100g. A altura foi medida 
com um estadiômetro portátil fixo na parede (Seca-206), com capacidade de 220 cm e 
precisão de 0,1 cm.

Para avaliação do estado nutricional foi seguido os padrões de crescimento da WHO 
2007 para crianças de 5 a 19 anos (ONIS, 2007). Calculou-se o Índice de Massa Corporal 
(IMC, peso/altura2) e o escore Z de IMC com o software WHO 2007 SAS macro packaged 
(WHO, 2007). Os parâmetros antropométricos das crianças foram comparados de acordo 
com o sexo para os valores do índice antropométrico IMC/Idade.

O banco de dados foi gerado a partir do software Microsoft Excel for Windows 7. 
Foram realizadas as provas de Kolgomorov-Smirnov e Shapiro-Wilk e teste de Mann-
Whitney; bem como, média e desvio padrão, Test T-Student, prova de Chi2 e teste de 
Fischer para as análises paramétrica e não-paramétrica. As análises realizadas pelo 
programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para Windows 11.5 (SPSS 
INc., Chicago, USA 2002).

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Características Demográficas e Antropométricas  
Da amostra do estudo, 51,4% eram do gênero masculino e 48,6% feminino. A média 

de idade foi de 8,51 ± 1,14 anos. Dos 175 participantes, 90 escolares foram diagnosticadas 
com infecção por H. pylori (51,4%) e 85 crianças eram H. pylori negativo (48,6%). Entre os 
grupos H. pylori positivo e H. pylori negativo não se encontraram diferença significativa em 
relação aos indicadores demográficos, antropométricos (Tabela 1).
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 Tabela 1 – Características da amostra estudada, segundo aspectos demográficos e antropométricos.

1P-valor (teste Chi-Cuadrado de Pearson) / 2 Os valores são média e desvio padrão, salvo indicação 
em contrário. / 3P-valor (teste t Student) / 4P-valor (teste Mann- Whitney) / 5WHO 2007 / 6P-valor 

(teste Exato de Fisher).

Coincidindo com o documentado em outros estudos, sobre a prevalência da infecção 
por H. pylori (PARENTE et al., 2010; HOOI et al., 2017; COSTA et al., 2021), encontramos 
uma alta prevalência (51,4%) da infecção por H. pylori entre as crianças estudadas. 
Concordando com outros achados em que nos países em desenvolvimento encontram-se 
os maiores percentuais, bem como no Brasil (PARENTE et al. 2010; HOOI et al., 2017). A 
infecção por H. pylori nas crianças deste estudo é igual em ambos os sexos, como descrito 
na literatura (TOLONE et al., 2012; AKCAM et al., 2015; USTUNDAG et al., 2017).

3.2 Associação da infecção por H. pylori e o estado nutricional de ferro e 
zinco

Os indicadores bioquímicos adotados como critérios para o diagnóstico do estado 
nutricional dos micronutrientes ferro e zinco estão apresentados na Tabela 2. A média de 
concentração de hemoglobina das crianças infectadas foi significativamente menor àquelas 
das crianças não infectadas (p=0.02). As médias de concentrações de VCM, zinco e média 
geométrica de ferritina sérica não foram estatisticamente significativos entre os dois grupos. 

Quando se avaliou os parâmetros bioquímicos para o diagnóstico da deficiência 
de ferro entre os grupos encontraram-se que as concentrações de hemoglobina de 25,6% 
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dos participantes infectados e 20% das crianças não infectadas estavam abaixo do limite 
inferior do valor de referencia (p=0.38); ferritina sérica 5,6% nos escolares H. pylori positivo 
e 3,5% das crianças H. pylori negativo (p=0.72) e para os valores de zinco não se encontrou 
crianças abaixo do limite inferior, tanto para o grupo H. pylori positivo como para o grupo 
H. pylori negativo. 

Tabela 2 – Indicadores bioquímicos do estado nutricional de ferro e zinco de crianças H. pylori positivo 
e H. pylori negativo

1Os valores são média e desvio padrão, salvo indicação em contrário. / 2P-valor (teste t Student) / 
3P-valor (Teste Chi-Cuadrado de Pearson) / 4Volume Corpuscular Médio / 5X 

Geométrica ±SD; variável logaritmicamente transformada para análise. / 6P-valor (Teste Exacto de 
Fisher) / 7P-valor (teste Mann-Whitney).

Ao avaliar as concentrações de hemoglobina, encontramos que as crianças H. pylori 
negativo tiveram uma concentração um pouco maior que aqueles H. pylori positivo. Este 
resultado foi similar ao resultado encontrado por Yang et al. (2005) em crianças tailandesas 
de mães dispépticas infectadas por H. pylori. Sem dúvida, nosso resultado difere de outros 
estudos na literatura (MAHALANABIS et al, 2005; GESSNER et al., 2006). Provavelmente, 
esta discordância se deva ao fato que algumas características de nossa amostra são 
diferentes em alguns aspectos a das características dos referidos estudos, onde as 



 
Alimentos, Nutrição e Saúde Capítulo 24 269

populações estudadas já apresentavam deficiência de ferro ou anemia por deficiência de 
ferro. 

Logo, ao analisar o estado de ferro pelo marcador ferritina sérica, encontramos que 
os dados obtidos estão de acordo com outras investigações (MAHALANABIS et al., 2005; 
GESSNER et al, 2006; AKCAM, et. al., 2007; SARKER, et al., 2008), que não encontraram 
associação significativa entre os níveis de ferritina sérica entre os grupos de crianças 
infectadas e não infectadas por H. pylori (Tabela 2). Todavia, certos estudos têm observado 
uma forte associação entre infecção por H. pylori e deficiência de ferro (SEO et al., 2002; 
CHOE et al., 2003; YANG et al., 2005) medida através de ferritina sérica.

A anemia apresentada pelas crianças deste estudo não deve ser consequência 
de um déficit de ferro já que a prevalência da deficiência encontrada foi muito baixa na 
amostra estudada (4,6%). Isto poderia estar explicado pelo fato de que a alimentação 
escolar oferecida para os estudantes é fortificada com micronutrientes, melhorando o 
estado nutricional desse micronutriente nestas crianças.

Com referência ao nível de zinco sérico, em nosso estudo não encontramos diferença 
significativa entre os grupos (Tabela 2), em concordância com os resultados encontrados 
por Akcam et al. (2007) em uma amostra de crianças turcas. Quando analisarmos a 
prevalência da deficiência de zinco não encontramos deficiência deste micronutriente 
na amostra estudada, isto pode ser justificado por se tratar de crianças que recebem 
alimentação fortificada com micronutrientes na refeição fornecida pela escola, o que é uma 
estratégia mais prática e relevante para reduzir a deficiência de zinco.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em conclusão, o presente estudo foi o primeiro no Brasil em investigar a relação 

entre a infecção por Helicobacter pylori e o estado nutricional de ferro e zinco em crianças 
escolares. Neste estudo, o estado nutricional de ferro, determinado pelo marcador ferritina 
sérica e o estado nutricional de zinco, determinado pelo indicador zinco plasmático, não 
foi estatisticamente significativa entre as crianças infectadas e não infectadas por H. pylori. 
Sem dúvida, se detectou uma alta prevalência da infecção na amostra o que deve ser um 
ponto de partida para futuras investigações.
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