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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: Objetivo deste trabalho foi avaliar 
composição corporal, com foco na sarcopenia, 
de pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC) e relacionar com qualidade de 
vida. Estudo transversal e observacional, no qual 
foram avaliados indivíduos hospitalizados com 
DPOC diagnosticada. A avaliação foi realizada 
através do questionário de Qualidade de Vida 
(QV) SF-36, aferição do índice de massa corporal 

(IMC), análise do índice de massa muscular 
apendicular (IMMA) e ângulo de fase, aferição da 
espessura do músculo adutor do polegar (EMAP), 
força de preensão manual (FPM), circunferência 
da panturrilha (CP) e classificação de sarcopenia 
(associação de redução de IMMA e FPM). Foram 
avaliados 34 idosos, com média de idade 71,7 ± 
10,5 anos sendo a maioria do sexo masculino. 
Destes, 67,6% apresentavam sarcopenia, 91,2% 
e 76,5% dos pacientes apresentavam redução 
do IMMA e baixa força muscular. Todos os idosos 
apresentavam depleção em relação EMAP e CP, 
sendo que 64,7% apresentaram depleção grave e 
38,2% apresentavam depleção de massa magra. 
IMC apresentou-se, predominantemente, como 
baixo peso em 44,2% dos idosos. Em relação 
ao questionário de QV, “aspectos emocionais” 
demonstrou correlação positiva com a ausência 
de sarcopenia (p=0,008), estes indivíduos 
apresentavam melhor resposta em relação a 
esse aspecto. Houve correlação positiva da 
EMAP com “escore total” (p=0,019), “aspectos 
sociais” (p=0,018) e “saúde mental” (p=0,03), do 
IMMA com “saúde mental” (p=0,042), “aspectos 
sociais” (p=0,045), “aspectos emocionais” 
(p=0,013) e da FPM com os itens “escore total” 
(p=0,017) e “capacidade funcional” (p=0,018) 
da QV. Conclui-se que idosos não sarcopênicos 
com DPOC apresentaram melhor resposta em 
relação ao “aspecto emocional” do questionário 
de QV e houve relação positiva entre a EMAP, 
FPM e IMMA e os itens “aspectos sociais”, “saúde 
mental”, “aspectos emocionais” e “escore total”, 
indicando que quanto maior os valores aferidos 
melhor a resposta em relação a esses itens.

http://lattes.cnpq.br/9122938507712857
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PALAVRAS - CHAVE: Doença pulmonar obstrutiva crônica. Sarcopenia. Qualidade de vida. 
Composição corporal.

ASSOCIATION OF NUTRITIONAL PROFILE, FOCUSING ON SARCOPENIA, 
AND QUALITY OF LIFE IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH CHRONIC 

OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 
ABSTRACT: Objective of this study was evaluate body composition, focusing on sarcopenia, 
patients with chronic obstructive pulmonary disease and to relate to quality of life. This is  cross-
sectional and observational study, in which hospitalized individuals diagnosed with COPD were 
evaluated. Evaluation was carried out through the SF-36 Quality of Life (QOL) questionnaire, 
measurement of body mass index (BMI), appendicular skeletal muscle mass index (ASMI), 
phase angle, measurement of adductor pollicis muscle thickness (APMT), handgrip strength 
(HGS), calf circumference (CC), sarcopenia classification (association of reduction of 
ASMI and HGS). 34 elderly people were evaluated, with mean age 71.7 ± 10.5 years, the 
majority being male. Among these, 67.6% had sarcopenia, 91.2%, 76.5% of the patients had 
reduced ASMI and low muscle strength. All the elderly had depletion in relation to APMT, 
CC, with 64.7% of them having severe depletion, 38.2% with depletion lean mass. The BMI 
was predominantly presented as underweight in 44.2% of the elderly. Regarding the QOL 
questionnaire, “emotional aspects” showed positive correlation with the absence of sarcopenia 
(p = 0.008), these individuals had better response in relation this aspect. There was positive 
correlation between APMT and “total score” (p = 0.019), “social aspects” (p = 0.018), “mental 
health” (p = 0.03), between the ASMI and “mental health” (p = 0.042), “social aspects” (p 
= 0.045), “emotional aspects” (p = 0.013), between the HGS and items “total score” (p = 
0.017) and “functional capacity” (p = 0.018) of QOL. It was concluded that non-sarcopenic 
elderly people with COPD had better response in relation to the “emotional aspect” of the QOL 
questionnaire and there was positive relationship between APMT, HGS and ASMI and the 
items “social aspects”, “mental health”, “emotional aspects” and “total score”, indicating that 
the higher the values   measured, the better response in relation these items.
KEYWORDS: Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Sarcopenia. Quality of life. Body 
composition.

1 |  INTRODUÇÃO
Segundo a Iniciativa Global para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), a 

DPOC é definida como uma patologia comum, evitável e tratável identificada através de seus 
sintomas respiratórios persistentes e limitação do fluxo aéreo devido a anormalidades das 
vias aéreas e/ou alveolares, geralmente causadas por exposição significativa a partículas 
nocivas ou gases. Fatores como a fumaça do tabaco, poluentes ambientais, atividade física 
e estado nutricional interferem diretamente no desenvolvimento ou surgimento das DPOC. 
(AMBROSINO; BERTELLA, 2018). Como etiologia desta enfermidade pode-se citar o 
envelhecimento, exposição ambiental, inflamação e estresse oxidativo, além de alterações 
epigenéticas (ZHAI et al., 2018). 
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A alterações fisiológicas como obstrução do fluxo aéreo, com diminuição da 
capacidade ventilatória e aumento da obstrução pulmonar, levando a hiperinsuflação dos 
pulmões, são situações comuns apresentadas por indivíduos com DPOC, assim como 
perda de massa muscular, hipertensão, desnutrição, alterações cardiológicas e vasculares, 
osteoporose, problemas neurológicos e descondicionamento físico (METE et al., 2018). 
Estas complicações devem ser tratadas apropriadamente, pois contribuem com a perda de 
força e resistência muscular, aumentando assim a mortalidade (BARREIRO; JAITOVICH, 
2018).

A perda de massa magra é uma das situações mais preocupantes em indivíduos com 
DPOC, pois pode afetar tanto músculos respiratórios, alterando a função pulmonar, quanto 
músculos dos membros inferiores, principalmente a área transversal da coxa e quadríceps. 
Porém, os músculos respiratórios acabam se adaptando e se tornam mais resistentes à 
fadiga. Mesmo os indivíduos apresentando essa adaptação positiva à fadiga, ainda estão 
sujeitos a restrições devido à insuficiência respiratória (BARREIRO; JAITOVICH, 2018).

Nesse sentido, a avaliação nutricional durante a progressão e prevenção da 
doença é importante para que não ocorra agravo dos sintomas. Embora a desnutrição 
seja um problema importante na DPOC, geralmente é negligenciada durante o manejo 
dos pacientes, cerca de 20% destes enfermos apresentam perda de peso e desnutrição 
proteica e calórica (METE et al., 2018).

Com a perda de peso, ocorre grande perda de massa magra esquelética, sendo 
classificada como uma síndrome denominada sarcopenia, caracterizada pela perda 
progressiva e generalizada de massa muscular e redução da função e força física 
(CONFORTIN et al., 2018). A sarcopenia pode ser classificada como primária, tendo seu 
surgimento natural ao envelhecimento ou secundária, derivada de um processo patológico 
ou nutrição inadequada (CAO et al., 2019). Com maior prevalência em homens e idosos, é 
considerada uma síndrome multifatorial, pois seu surgimento ocorre por múltiplos fatores 
como condições socioeconômicas, envelhecimento, fatores genéticos, estilo de vida e 
condições de saúde. Certas patologias podem levar ao surgimento da síndrome ou podem 
apresentar o quadro clínico em seu prognóstico, como é o exemplo da DPOC (CONFORTIN 
et al., 2018).

A massa muscular generalizada, ou seja, de todo o corpo, está relacionada a massa 
muscular esquelética respiratória. Desta maneira, com a diminuição da massa muscular, 
tem-se a diminuição da função pulmonar agravando o quadro clínico em pacientes com 
DPOC (PARK et al., 2018). Há relatos que os músculos respiratórios têm os mesmos 
processos sarcopênicos que outros músculos esqueléticos. Estes resultados sugerem que 
medir a massa muscular esquelético corporal total pode representar indiretamente a massa 
muscular esquelética respiratória (PARK et al., 2018).

Além da prática de atividade física regular, o suporte nutricional adequado deve 
ser realizado para melhorar a sarcopenia e a função física, evitando que o indivíduo se 
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torne incapaz de realizar atividades de vida diárias, que está diretamente relacionado à 
qualidade de vida (QV) destes indivíduos (PIASTRA et al., 2018).

A QV pode ser compreendida como condições positivas que acontecem em 
relação à própria vida, ao meio ambiente, à saúde física e mental (KAMP; WELLMAN, 
2012). Também pode ser interpretada como multidimensional, ou seja, o indivíduo tem sua 
percepção voltada não apenas para si, mas também para o relacionamento com a família, 
questões financeiras, moradia, independência, vida social e lazer e por isso vem sendo 
relacionada a saúde (SEIDL; ZANNON, 2004). 

Porém, a QV pode ser afetada negativamente por causa de doenças e também pelos 
seus respectivos tratamentos, interferindo nas dimensões física, funcional, psicológica e 
social (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000).

Nesta perspectiva, conhecer o perfil clínico e os dados nutricionais de pacientes com 
DPOC é uma forma de intervir para que medidas preventivas sejam desenvolvidas, pois 
todas essas alterações afetam diretamente a QV nesses indivíduos. Diante do exposto, 
o objetivo do trabalho é relacionar o perfil nutricional, com foco na sarcopenia, com a 
qualidade de vida em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica.

2 |  MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Delineamento e População 
Trata-se de um estudo observacional, transversal, descritivo e quantitativo.
Após aprovação do comitê de ética em pesquisa (Parecer nº: 3.124.492), foram 

convidados a participar da pesquisa os indivíduos que atenderam os critérios de inclusão: 
Hipótese Diagnóstica de DPOC na admissão, idade acima de 60 anos e possuir tempo de 
internação de até 48 horas, conforme preconizado para tempo de triagem pelo Ministério 
da Saúde (2016). Pacientes que foram internados por outros motivos, mesmo sendo 
portadores de DPOC, não foram incluídos. Além disso, os indivíduos precisavam conseguir 
responder a comandos motores adequados para realizar a Força de Preensão Palmar, e 
terem condições psicológicas e mentais para responder o questionário de Qualidade de 
Vida e a Triagem de Sarcopenia, ou terem junto a si um cuidador/familiar que convivam 
com o indivíduo e possam auxiliar nas respostas. Voluntários ou seus acompanhantes 
leram e consentiram com os termos da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido.

Como critério de inclusão para realização do questionário, as condições mentais 
e psicológicas foram avaliadas através de perguntas realizadas para os pacientes como: 
nome completo, data de nascimento e idade. Caso soubessem responder, o questionário 
era realizado em seguida. Em relação as funções cognitivas, estas não podiam estar 
deficientes, para que o paciente pudesse responder o questionário, além disso, foi avaliado 
se o indivíduo conseguia realizar a força de preensão palmar. 
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2.2 Indicadores e Variáveis
A avaliação proposta foi realizada apenas uma vez, no momento da internação 

hospitalar. 

2.2.1 Questionário de qualidade de vida 

A avaliação da qualidade de vida foi realizada através da Versão Brasileira do 
Questionário de Qualidade de Vida (SF-36). 

O SF-36 é um questionário que mensura a qualidade de vida e foi desenvolvido por 
Ware e Sherbourne (1992) e validado no Brasil por Ciconelli et al. (1999).

É composto por 35 itens e possui oito domínios sendo: capacidade funcional (10 
itens), aspectos físicos (04 itens), dor (02 itens), estado geral de saúde (05 itens), vitalidade 
(04 itens), aspectos sociais (02 itens), aspectos emocionais (03 itens), saúde mental (05 
itens). O score é de 0 à 100, sendo que 0 é a pior percepção de qualidade de vida (QV) e 
100 o máximo. 

O questionário SF-36 tem como foco avaliar qual a relação que QV tem com o 
estado geral de saúde do paciente (CICONELLI, 1999; OLIVEIRA; ORSINI, 2008).

2.2.2 Ângulo de fase e índice de massa muscular apendicular (IMMA)

A avaliação da massa muscular e ângulo de fase foi avaliada através da bioimpedância 
elétrica (BIA) da marca Biodynamics® modelo 310E.

A BIA não foi realizada em pacientes que atendiam os seguintes critérios de exclusão: 
gestantes, portadores de marca-passo, ou placas e pinos ortopédicos.

Através dos resultados obtidos pela avaliação da BIA, foi calculado o Índice de Massa 
Muscular Apendicular (IMMA) por meio da divisão da massa muscular apendicular (membros 
inferiores e superiores) (kg) pela estatura ao quadrado (m2), conforme demonstrado na 
equação 1. Este índice foi utilizado como critério para definição de Sarcopenia. Valores de 
IMMA ≤ 7 kg/m2 para homens e ≤ 6 kg/m2 para mulheres foram utilizados como referência 
para indicar decréscimo de massa muscular (CRUZ-JENTOFT et al., 2018).
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2.2.3 Espessura do músculo adutor do polegar (EMAP)

A EMAP foi aferida através do adipômetro, conforme padronização de Lameu 
et al (2004), sendo posteriormente calculado e classificado segundo o mesmo autor. A 
classificação, devido à falta de estudo para indivíduos com DPOC, foi classificada para 
indivíduos saudáveis.

A espessura do músculo adutor do polegar foi realizada na mão não dominante 
(MND). Os indivíduos permaneceram sentados, com a mão repousando sobre o joelho 
e cotovelo formando ângulo de 90° sobre o membro inferior. Foi utilizado o Adipômetro 
Lange® para pinçar o músculo adutor, no vértice de um ângulo imaginário formado pelo 
dedo indicador e o polegar da mão. As medidas foram realizadas três vezes e a partir disso 
utilizado a média como valor final das mensurações (GONZALEZ et al, 2010).

A partir dos valores aferidos, foi realizada a adequação da EMAP, que é feita a partir 
da EMAP aferida dividida pela EMAP mediana conforme o sexo, multiplicada por 100, como 
mostra equação abaixo. 

A partir do resultado da adequação, foi realizada a classificação. No qual o resultado 
pode ser “ausência de depleção” (100%), “depleção leve” (90 a 99%), “depleção moderada” 
(60 a 90%) e “depleção grave” (<60%) (LAMEU et al., 2004).

2.2.4 Avaliação do índice de massa corpórea (IMC)

Para a avaliação antropométrica foram aferidas as medidas de peso e estatura, para 
cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) [peso (kg) /altura (m)²], seguindo a classificação 
de idosos segundo o Pan American Health Organization (2002), seguindo classificação: 
<23,0kg/m² = baixo peso; 23 a 27,9kg/m² = eutrofia; ≥28kg/m² = excesso de peso.

2.2.5 Força de preensão manual (FPM)

Para análise da força muscular foi utilizado o dinamômetro hidráulico de mão 
da marca Jamar®, através da aferição da força de preensão manual (FPM), seguindo 
padronização da Sociedade Americana de Terapeutas da Mão (FESS, 1992).

A aferição foi realizada na mão não dominante ou na mão que estiver disponível 
por três vezes em cada membro para a obtenção da média, com tempo de descanso de 1 
minuto para cada aferição. Durante o teste o participante permaneceu, com os pés no chão, 
joelhos, quadril, ombro aduzido e cotovelo fletido a 90 graus e punho firme (FIGUEIREDO 
et al., 2007). 
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O ponto de corte utilizado para mensurar baixa força segundo EWGSOP (2018) é: 
Homens: < 27kgf e Mulheres: <16kgf (CRUZ-JENTOFT et al, 2018).

2.2.6 Circunferência da panturrilha (CP)

A CP foi aferida com fita métrica inextensível com escala em centímetros, de acordo 
com a padronização de Lohamn (1988), considerando ponto de corte para idosos de ambos 
os sexos de 31 cm.  A medida foi realizada 3 vezes e foi considerado para o estudo o maior 
valor aferido.

Valores abaixo do ponto de corte para idosos são considerados perda de massa 
muscular.

2.2.7 Classificação de sarcopenia

Pela definição atual classificada pelo EWGSOP (2018), a sarcopenia caracteriza-
se pela baixa força muscular (FPM) associada a baixa quantidade ou qualidade muscular 
(IMMA) (CRUZ-JENTOFT et al, 2018). 

2.3 Análise Estatística 
Os dados foram expressos em média ± desvio padrão para dados com distribuição 

normal e mediana e intervalos interquartis para dados com distribuição não normal; número 
absoluto e porcentagem e coeficiente de correlação.

A análise dos dados foi feita por meio de estatística descritiva. Para a comparação 
entre variáveis foram utilizados os testes t de Student ou teste de Mann-Whitney U, caso as 
variáveis apresentem distribuição normal ou não-normal, respectivamente. Para a análise 
de correlação foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. As análises dos dados 
foram realizadas usando o software SigmaPlot para Windows v12.0 (Systat Software Inc., 
San Jose, CA, USA), com nível de significância de 5% (p<0.05).

3 |  RESULTADOS
Foram avaliados 34 idosos, com média de idade de 71,4 ± 10,5 anos, sendo a 

maioria do sexo masculino (55,8%).
Pelos critérios estabelecidos pela EWGSOP (2018), a maioria dos indivíduos 

apresentava sarcopenia, totalizando 67,6%. No entanto, 91,2% já apresentavam redução 
do IMMA e 76,5% baixa força muscular (Tabela 3).
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Tabela 3. Número e porcentagem de pessoas com presença ou não de sarcopenia, redução de IMMA e 
baixa força muscular.

Fonte: Elaborado pela autora.

Nota: Valores expressos em números absolutos e porcentagem. IMMA = índice de massa muscular 
aprendicular 

Ao analisar o questionário de qualidade de vida segundo a presença ou ausência 
de sarcopenia, não foi observada diferença significativa na escore geral e nos subitens do 
SF-36 entre os pacientes com e sem sarcopenia, exceto para o item “aspectos emocionais” 
(p=0,008), demonstrando que os indivíduos sem sarcopenia apresentavam melhor resposta 
frente aos aspectos emocionais. Apesar de não ter apresentado diferença no escore geral, 
podemos relatar uma tendência de que os indivíduos sem sarcopenia apresentam melhor 
pontuação geral para qualidade de vida (p= 0,05) (Tabela 4).

Tabela 4 -  Comparação dos subitens da qualidade de vida entre os índividuaos com e sem sarcopenia

Fonta: Elaborado pela autora.

Nota: Dados expressos em média + desvio padrão e mediana e intervalos interquartis. Foi utilizado 
o test t de Student para variáveis normais, seguido de Mann - Whitney para dados não normais. * = 

diferença estatística.
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Ao analisar a EMAP, observou-se que todos os idosos apresentavam algum grau 
de depleção, sendo que 3,0% manifestaram-se com depleção leve, 32,3% com depleção 
moderada e 64,7% com depleção grave. A respeito do IMC, 44,2% apresentavam 
classificação de baixo peso, 29,4% de eutrofia e 26,4% de excesso de peso. Com relação 
a CP, 38,2% estavam com depleção de massa magra, como apresentado na tabela 5. 

Tabela 5 -  Número e porcentagem de pessoas classificadas segundo EMAP, IMP e CP.

Fonte: Elaborado pela autora.

Nota: Valores expressos em números absolutos e porcentagem. EMAP = espessura do músculo adutor 
do polegar; IMC = índice de massa corporal; CP = circunfer6encia da Panturrilha.

Não foi verificado diferença estatística para os valores de EMAP, CP, IMC e ângulo 
de fase entre os participantes com ou sem sarcopenia (Tabela 6).

Tabela 6 - Avaliação de EMAP. CP. IMC e ângulo de fase entre os individuos com e sem sarcopenia

Fonte: Elaborado pela autora.

Nota: Dados expressos em média + descio e mediano e intervalos interquartis. Foi utilizado test t 
Student para variáveis normais, seguido de Mann Whiney para dados não normais EMAP = espessura 
do músculos adutor do polegar; IMC = índice de massa corporal: CP = Circuunferência da Panturrilha.

Relacionando os indicadores de massa muscular, ângulo de fase e IMC com os 
domínios e a pontuação total do SF-36, foi possível observar que IMMA correlacionou-
se positivamente com “saúde mental” (p=0,042), “aspectos sociais” (p=0,045) e “aspectos 



 
Alimentos, Nutrição e Saúde Capítulo 22 247

emocionais” (p=0,013); FPM correlacionou-se com “escore total de pontuação” (p=0,017) 
e “capacidade funcional” (p=0,018); e EMAP com os itens “escore total de pontuação 
(p=0,019), “aspectos sociais” (p=0,018) e “saúde mental” (p=0,03) nos idosos avaliados, 
indicando que quanto maior eram os valores aferidos de IMMA, FPM e EMAP, melhor era a 
resposta dos participantes frente a estes domínios destacados (Tabela 7).

Tabela 7 - Associação de indicadores de massa muscular, ângulo de fase e IMC com o escore total e 
os domínios do questionário SF - 36.

Fonte: Elaborado pela autora.

Nota: IMMA: índice de Mssa Magra Apendicular, FPM: força de preensão manual; IMC: ïndice de 
Massa Muscular; CP Circunferência de panturilha; EMAP: espessura do músculo adutor do pelegar, kg: 
quilograma; cm: centímetros; mm: milímetros; kgf: quilograma força. Foi muito utilizado Correlação de 
Pearson para dados normais (EMAP) e Spearman para dados não normais (ângulo de fase, CP, IMC, 

IMMA e FPM).



 
Alimentos, Nutrição e Saúde Capítulo 22 248

4 |  DISCUSSÃO
A literatura cita que a DPOC tem como uma das etiologias o envelhecimento, dessa 

forma houve um acréscimo na prevalência de idosos com esse diagnóstico (RODRIGUES, 
2009), que foi o público alvo deste estudo. Durante a progressão da doença surgem agravos 
nutricionais como a perda de peso, redução da massa muscular e da força, levando a 
síndrome denominada sarcopenia (CONFORTIN et al., 2018).

No presente estudo foi possível observar uma amostra maior de indivíduos idosos 
do sexo masculino com diagnóstico de DPOC e sarcopenia. Isso se dá pelo fato de que 
a DPOC sempre foi mais prevalente em homens, devido ao sexo masculino apresentar 
um maior número de fumantes, conforme relata a pesquisa PLATINO realizada em 2003 
(RABAHI, 2013), no qual 30,2% dos homens são fumantes atuais, em comparação às 
mulheres que representam apenas 19,0% (MENEZES et al., 2005).

O diagnóstico de sarcopenia em idosos se dá por meio da avaliação da redução 
do IMMA e da diminuição da FPM (CRUZ-JENTOFT et al., 2018). À vista disso, a 
associação da diminuição de força muscular e de IMMA foi observada na maior parte dos 
pacientes avaliados. Este dado corrobora o que a literatura traz sobre esse público, pois 
a perda de massa muscular e redução da força física é comum durante o envelhecimento 
(CONFORTIN et al., 2018), devido a modificações corporais, como alterações hormonais, 
perda de neurônios motores e diminuição da síntese proteica. A perda muscular ocorre 
aproximadamente de 1% a 2% por ano, a partir dos 50 anos de idade (PICOLI; FIGUEIREDO; 
PATRIZZI, 2011).  

Segundo Marzetti et al. (2017), a sarcopenia é uma condição comum em idosos, 
o que leva a um impacto em sua independência e acaba comprometendo a qualidade de 
vida do indivíduo, o que também é possível verificar nos achados desta pesquisa, a qual 
parece indicar que os pacientes sem sarcopenia apresentaram melhor resposta em relação 
à qualidade de vida (QV), de uma forma geral. Dessa maneira, a QV deve ser avaliada para 
um melhor tratamento e prognóstico destes pacientes. 

Em relação aos aspectos do questionário SF-36, foi possível observar que idosos não 
sarcopênicos com DPOC apresentam melhor resposta em relação ao “aspecto emocional”.  
Este dado corrobora os achados da literatura, os quais mostram que a síndrome leva ao 
surgimento de sensações como medo persistente de cair devido à mobilidade reduzida, 
além de sentimentos de instabilidade e fraqueza (MANRIQUE-ESPINOZA et al., 2017; 
CHO; SHIN; SHIN, 2015; TROMBETTI et al., 2016). De acordo com Woo; Visvanathan 
(2016), as alterações emocionais que ocorrem na presença da sarcopenia são devido a 
um mecanismo semelhante ao que está presente na depressão, decorrente das alterações 
hormonais e pelo aumento do fator de necrose tumoral alfa e interleucinas inflamatórias. 
Logo, o estado inflamatório altera o eixo hipotalâmico da hipófise-adrenal e modificam a 
secreção de cortisol, sendo semelhante ao processo na depressão (POWERS et al., 2016). 
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Podendo atestar os achados desta pesquisa, no qual o aspecto emocional foi identificado 
com melhor resposta em idosos não sarcopênicos. 

Em relação ao IMC e CP, houve prevalência na classificação de baixo peso e 
depleção de massa muscular, respectivamente.  Tendo em vista que a perda de peso, 
juntamente com a redução da massa magra, é uma condição comum ao envelhecimento 
e, soma-se a isso, o fato de serem enfermos portadores de DPOC, reforça-se ainda mais 
a situação relatada sobre o estado nutricional. A desnutrição é uma das manifestações da 
doença, além da redução da ingestão calórica, atividade inflamatória sistêmica e elevação 
da taxa metabólica basal (TMB), que leva ao aumento do gasto energético e do catabolismo 
(FERNANDES; BEZERRA, 2006; MARCHIORO et al.,2019).  Caso a doença não tenha 
um manejo nutricional correto, poderá evoluir para um pior prognóstico, favorecendo a 
piora da QV, devido ao estado nutricional contribuir para o aumento da fragilidade em 
idosos, pois desencadeia a perda de peso e redução da massa muscular, o que aumenta a 
probabilidade de baixa qualidade de vida (ESTEVE-CLAVERO et al. 2018) 

Em relação aos dados obtidos pela aferição da EMAP, observou-se a prevalência 
de depleção muscular grave apresentada pelos indivíduos, o que também é apontado no 
estudo realizado por Lameu et al. (2004), no qual foi verificado que após 65 anos de idade 
há um declínio claro da espessura deste músculo.

Entretanto, esse resultado pode ser devido à presença da doença, o que acaba 
limitando as atividades realizadas diariamente, interferindo na qualidade de vida e 
consequentemente diminuindo a tonicidade da musculatura (MELO; SILVA, 2014). 

Além disso, houve relação positiva dos indicadores nutricionais com os itens do 
questionário de QV: IMMA com “saúde mental”, “aspectos sociais” e “aspectos emocionais”; 
FPM com “escore total de pontuação” e “capacidade funcional”; e EMAP com os itens 
“escore total de pontuação”, “aspectos sociais” e “saúde mental”. De acordo com os 
resultados, quanto maior os valores obtidos para tais medidas, melhor a resposta em relação 
a estes domínios, demonstrando coerência com Picoli; Figueiredo; Patrizzi (2011), os quais 
atestam que a diminuição das atividades diárias afeta de forma negativa a qualidade de 
vida por exercer efeito negativo no bem-estar do indivíduo.

Dessa forma, à medida que a população envelhece e o número de pacientes com 
DPOC e sarcopenia aumentam, torna-se claro a necessidade da criação de estratégias 
nutricionais e estudos associando esses fatores à qualidade de vida, para evitar que 
a doença comprometa as atividades diárias realizadas pelo indivíduo, levando a um 
sentimento de incapacidade e piora do quadro clínico da doença.

5 |  CONCLUSÃO
Conclui-se que idosos não sarcopênicos com DPOC apresentam melhor resposta em 

relação ao “aspecto emocional” do questionário de QV. Sobre os indicadores nutricionais, 
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houve correlação positiva de: IMMA com “saúde mental”, “aspectos sociais” e “aspectos 
emocionais”; FPM com “escore total de pontuação” e “capacidade funcional”; e EMAP com 
os itens “escore total de pontuação”, “aspectos sociais” e “saúde mental”, indicando que 
quanto maior eram os valores aferidos de IMMA, FPM e EMAP, melhor era a resposta dos 
participantes frente a estes domínios destacados, demonstrando que a doença interfere 
diretamente na qualidade de vida e no bem-estar do indivíduo.
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