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APRESENTAÇÃO
 
A ciência e a tecnologia são fatores fundamentais para o avanço da sociedade 

moderna contribuindo de forma geral para o aumento da expectativa de vida das populações 
uma vez que reduzem a mortalidade por várias doenças, como as infecciosas, facilitam 
o avanço nos processos de diagnóstico com testes rápidos e mais específicos como os 
moleculares, propiciam tratamentos específicos com medicamentos mais eficazes, e dentro 
do contexto atual se apresentam como protagonistas no desenvolvimento de vacinas.

Basicamente, definimos ciência como todo conhecimento que é sistemático, que se 
baseia em um método organizado, que pode ser conquistado por meio de pesquisas. Deste 
modo, enquanto a ciência se refere ao conhecimento de processos usados para produzir 
resultados. A produção científica da área médica tem sido capaz de abrir novas fronteiras 
do conhecimento pois estabelece o elo necessário entre a ciência e a prática.

Tendo em vista o contexto exposto, apresentamos aqui uma nova proposta literária 
construída inicialmente de dois volumes, oferecendo ao leitor material de qualidade 
fundamentado na premissa que compõe o título da obra, isto é, a ponte que interliga a 
academia, com os conhecimentos teóricos, ao ambiente clínico onde os conhecimentos 
são colocados em prática.

Assim, salientamos que a disponibilização destes dados através de uma literatura, 
rigorosamente avaliada, fundamenta a importância de uma comunicação sólida e relevante 
na área da saúde, portanto a obra “A medicina como elo entre a ciência e a prática - volume 
2” proporcionará ao leitor dados e conceitos fundamentados e desenvolvidos em diversas 
partes do território nacional.

Desejo uma ótima leitura a todos!

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: A intolerância à lactose (IL) é uma 
condição orgânica comum, ocasionada pela 
ineficiência no processo de digestão da lactose, 
um carboidrato presente em produtos lácteos. 
Entretanto, quando o indivíduo com IL, restringe 
o consumo de leite e derivados da sua dieta, uma 
deficiência de cálcio pode ser percebida em longo 
prazo. Todavia, o cálcio possui inúmeras funções 
no organismo humano, tornando-se importante 
para garantir a homeostase. Considerando o 
exposto e a escassez de dados sobre a temática 

no município de Francisco Beltrão, este trabalho 
teve por objetivo, quantificar o consumo de 
cálcio entre universitários com IL. Para tanto, a 
pesquisa foi realizada com intolerantes à lactose 
pertencentes aos cursos de medicina e nutrição 
do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, campus Francisco 
Beltrão, entre os meses de agosto a outubro de 
2019.  A pesquisa e a coleta de dados ocorreram 
por meio de entrevista com recordatório de 24 
horas em dias alternados da semana, para fins de 
quantificação do cálcio consumido. Participaram 
desta pesquisa 15 acadêmicos com idade entre 
18 e 38 anos e, do total,  66,7% possuíam exames 
laboratoriais que comprovaram o diagnóstico de 
intolerância à lactose e 33,3% não possuíam os 
referidos exames, mas apresentavam sintomas 
da IL, sendo estes alocados no grupo de IL 
autorreferida. Todos apresentaram média do 
consumo de cálcio abaixo do recomendado. 
Pela observação dos aspectos analisados, os 
estudantes universitários com IL da instituição 
em questão, não possuem uma dieta com níveis 
adequados de cálcio. Portanto, é essencial que 
ao descobrir esta condição – IL – seja conduzida 
uma orientação com profissionais nutricionistas, 
visando uma reeducação alimentar. 
PALAVRAS-CHAVE: Universidades, Alimentos, 
Dieta e Nutrição.

CALCIUM CONSUMPTION IN LACTOSE 
INTOLERANT UNIVERSITY STUDENTS

ABSTRACT: Lactose intolerance (LI) is a 
common organic condition caused by inefficiency 
in the digestion of lactose, a carbohydrate found 
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in dairy products. However, when an individual with LI restricts the consumption of milk and 
dairy products from their diet, a calcium deficiency may be noticed in the long term. Calcium 
has numerous functions in the human body, making it essential to ensure homeostasis. 
Considering the above and the scarcity of data on the subject in the municipality of Francisco 
Beltrão, this study aimed to quantify the consumption of calcium among university students 
with LI. To this end, the research was conducted with lactose intolerant people belonging to 
the courses of medicine and nutrition of the Health Sciences Center of the Western Paraná 
State University, campus of Francisco Beltrão, between August and October 2019. The 
research and data collection occurred through interviews with 24-hour recall on alternate 
days of the week to quantify the calcium consumed. Participants in this research were 15 
academics aged between 18 and 38 years, of which 66.7% had laboratory tests that proved 
the diagnosis of lactose intolerance, and 33.3% did not have the previous tests but presented 
symptoms of LI, and these were allocated in the group of self-reported LI. All of them had 
average calcium intake below the recommended level. By observing the aspects analyzed, 
the university students with IL at the institution in question do not have a diet with adequate 
calcium levels. Therefore, it is essential that upon discovering this condition - IL - an orientation 
with nutritionist professionals is conducted, aiming at a dietary re-education.
KEYWORDS: Universities, Diet, Food, and Nutrition.

1 |  INTRODUÇÃO 
A intolerância à lactose (IL) é uma condição comum entre as populações (STORHAUG; 

FOSSE; FADNES, 2017). A prevalência global para má absorção de lactose é de 68%. No 
Brasil, entre 35 e 40 milhões de brasileiros, apresentam algum tipo de desconforto digestivo 
após o consumo do leite de vaca (BRANCO et al., 2017). Já Mattar et al. (2009), estimaram 
que a IL primária estaria prevalente em aproximadamente 62,8% dos brasileiros.

A IL se caracteriza pela presença de diarreia, dor abdominal, flatulência, entre outros 
sintomas aparentes após o consumo de leite e derivados ou outros alimentos contendo 
lactose. O aparecimento desses sintomas ocorre por uma ineficiência no processo de 
digestão da lactose, que só acontece quando a atividade da lactase está abaixo de 50% da 
produção neonatal, e quando não há presença de sintomas, caracteriza-se apenas como 
a má absorção da lactose (DENG et al., 2015). Entretanto, como consequência dessa má 
absorção, quando há excesso de lactose presente no intestino delgado, esta molécula 
passa a ser consumida por bactérias da microbiota intestinal, que por sua vez, fermentam 
a lactose produzindo metabólitos responsáveis pelos sintomas, caracterizando assim a IL 
(STORHAUG; FOSSE; FADNES, 2017).

A IL pode ser subdividida em três subtipos: IL congênita, hipolactasia primária ou 
secundária do tipo adulto. A IL congênita é uma intolerância permanente que decorre de um 
raro defeito genético, no qual os sintomas aparecem logo que o bebê nasce (GASPARIN et 
al., 2010; MATTAR; DE CAMPOS MAZO, 2010; WORTMANN, 2013; BRANCO et al., 2017). 
A hipolactasia primária possui determinantes genéticos, sendo o caráter hereditário, o que 
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a distingue dos outros tipos (GASPARIN et al., 2010; MATTAR; DE CAMPOS MAZO, 2010; 
BRANCO et al., 2017). 

A hipolactasia secundária é a forma mais comum, que acontece por alterações 
gastrintestinais, como cirurgias, infecções, doenças intestinais inflamatórias, enterites 
induzidas por drogas ou radiação, entre outros fatores agressores das microvilosidades 
intestinais (MATTAR; DE CAMPOS MAZO, 2010; DENG, 2015; BRANCO et al., 2017). 
Sendo assim, quando há a recuperação das microvilosidades, o indivíduo com IL, pode 
voltar a tolerar algumas quantidades de leite (MATTAR; DE CAMPOS MAZO, 2010).

Outro subtipo menos relatado, é o da deficiência de lactase de desenvolvimento 
a qual é observada em bebês prematuros nascidos com 28 a 37 semanas de gestação. 
A condição ocorre devido ao subdesenvolvimento do intestino da criança, resultando na 
incapacidade de hidrolisar a lactose. Todavia, essa condição melhora com o aumento da 
idade e consequente maturação do intestino, que resulta em atividade adequada da lactase 
(MALIK et al., 2021).

Uma das condutas para remissão dos sintomas da IL, inicialmente é a diminuição 
ou em alguns casos a restrição de produtos lácteos, porém, o tratamento deve variar de 
acordo com o tipo de IL apresentada (SANTOS et al., 2019) Todavia, o leite e seus derivados 
são alimentos ricos em cálcio, um mineral importante para a homeostase do organismo 
humano, e que segundo Buzinaro et al. (2006), também possui biodisponibilidade maior 
no leite que os demais alimentos. Portanto, dietas restritas em produtos contendo leite 
aumentam o risco de deficiência de cálcio, que por sua vez pode ter consequências na 
saúde do indivíduo (TOMBA et al. 2011; MALIK et al., 2021).

Um estudo de base populacional com adultos dos EUA encontrou associação da 
autopercepção de intolerância à lactose com a redução do consumo de produtos lácteos e 
cálcio, além da relação com a hipertensão e a diabetes (NICKLAS, et al. 2011). Portanto, 
torna-se relevante o monitoramento do consumo de cálcio em condições de IL, a fim de 
evitar possíveis complicações de saúde.

Atualmente, a ingestão habitual de produtos lácteos é recomendada, principalmente, 
para atingir a Ingestão Diária Recomendada (DRI) de cálcio, proposta pelo Institute of 
Medicine of The National Academies. Essa recomendação se dá devido a importância do 
cálcio em inúmeras funções como: formação e manutenção da estrutura óssea, contração 
da musculatura, liberação de catecolaminas da medula suprarrenal, nos neurotransmissores 
das sinapses e de certos autacoides, atuando ainda na exocitose com papel no estímulo e 
na secreção das glândulas exócrinas e endócrinas. (GOODMAN et al., 2005; BUZINARO 
et al., 2006; FRANÇA; MARTINI, 2018). 

Considerando o exposto e a escassez de dados locais sobre a IL, colocou-se como 
problema de pesquisa o seguinte questionamento: qual o consumo de cálcio entre os 
universitários com IL do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná, campus de Francisco Beltrão? Tendo como objetivo, quantificar o consumo de 
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cálcio entre tais estudantes.

2 |  MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo exploratória com abordagem quantitativa 

e qualitativa, realizada por meio de levantamento com os discentes matriculados em cursos 
de graduação pertencente ao Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná, campus Francisco Beltrão, entre os meses de agosto a outubro de 2019. 
O projeto de pesquisa foi apreciado pelo Comitê de Ética envolvendo Pesquisas com 
Seres Humanos de acordo com as resoluções 466/2012 Conselho Nacional de Saúde, 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), aprovado com o CAAE 
15896619.2.0000.0107. 

Para esta pesquisa, foram considerados intolerantes à lactose qualquer estudante 
da delimitação que tivesse diagnóstico médico, laudo bioquímico ou que referisse sintomas 
gastrintestinais após o consumo de leites e derivados, como dor abdominal, diarreia, 
flatulência, entre outros sintomas característicos. Todos os participantes estavam cientes 
do funcionamento da pesquisa e consentiram através do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.

2.1 Avaliação do consumo de cálcio
Para quantificar o consumo de cálcio, aplicou-se, por meio de entrevista, um 

Recordatório Alimentar de 24 horas (R24h) em 3 dias da semana: segunda-feira (para 
se ter um panorama do consumo no final da semana); e mais dois recordatórios em dias 
alternados na semana.

Os indivíduos foram questionados sobre os alimentos consumidos no dia anterior à 
entrevista, detalhando o horário, tipo de refeição e tipo de alimento ou bebida consumidos, 
o modo de preparação/detalhamento do alimento (marca/componentes) e o tamanho da 
porção. 

As técnicas de entrevista foram realizadas de acordo com Silva et al. (2013), 
utilizadas para ajudar os entrevistados a recordar a ingestão de alimentos por meio da 
associação do consumo com as atividades realizadas durante o dia e estimulados a lembrar 
dos alimentos que, normalmente, não são mencionados em recordatórios, como bebidas, 
molhos, pastas, salgadinhos e açúcar. 

Para auxiliar na descrição da quantidade consumida, a fim de conceder mais 
precisão à pesquisa, foram utilizadas fotografias de itens alimentares e utensílios, que eram 
apresentados no Manual Fotográfico elaborado pela Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), em 2014. 

Para quantificação do cálcio alimentar, foi utilizado o programa Dietbox®. 
Posteriormente, os resultados foram analisados comparando o padrão alimentar levando 
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em conta os limites propostos pelas DRIs (INSTITUTE OF MEDICINE, 2006). 
Após a coleta dos dados, utilizou-se da estatística descritiva para proceder à 

análise. Realizou-se o cálculo de médias e desvio padrão, elaboração de gráficos e quadros 
descritivos, com o auxílio do programa Microsoft Excel 2019.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES
Participaram desta pesquisa, 15 acadêmicos com idade entre 18 e 38 anos. 

Destes, 86,7% eram do sexo feminino e 13,3% do sexo masculino, sendo que 93,3% se 
autodeclararam brancos e 6,7% amarelos. Do total de participantes, 66,7% possuíam 
exames laboratoriais que comprovaram o diagnóstico de intolerância à lactose, enquanto 
33,3% não possuíam os referidos exames, mas apresentavam sintomas da IL, sendo estes 
alocados no grupo de IL autorreferida. 

Em relação à média da ingestão de cálcio, todos os participantes apresentaram 
consumo inadequado, como apresentado na Tabela 1. 

Apenas quatro dos entrevistados atingiram 80% ou mais do consumo necessário de 
cálcio, chegando muito próximo do indicado. Entretanto, deve-se considerar também que, 
em dias isolados, pelo menos cinco pessoas, ou seja, 33,3% da amostra, conseguiram 
atingir a ingestão adequada ou ainda, ingerir acima do necessário. Vale ressaltar que, 
avaliando o padrão alimentar qualitativamente, notou-se que nesses dias houve também o 
consumo elevado de produtos derivados de leite de vaca, em sua maioria contendo lactose.

Em contrapartida, aqueles que conseguiram atingir ou superar a necessidade de 
cálcio em algum dos dias, em outros dias tiveram o consumo muito abaixo do ideal. Sendo 
assim, ressalta-se que é importante haver um equilíbrio para que o consumo de cálcio seja 
contínuo e adequado (MAHAN et al., 2012).

Montarroyos (2017), em estudo que buscou quantificar a ingestão de micronutrientes 
em universitários, constatou que em uma dieta normal (sem restrições de lactose), os 
indivíduos mantiveram o consumo de cálcio adequado, demostrando assim, que a IL se 
torna um fator determinante no baixo consumo desse mineral.

Na avaliação qualitativa do R24h, - realizada previamente à análise quantitativa 
do consumo de cálcio -, mostrou que apesar da IL, muitos entrevistados não deixaram 
de consumir os produtos contendo lactose e, por vezes, relataram desconforto após o 
consumo. Sendo assim, constata-se aqui a importância do profissional nutricionista, o qual 
pode auxiliar na realização de substituições alimentares adequadas almejando a remissão 
dos sintomas e um controle mais preciso da ingestão de cálcio. 
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Entrevistado Idade 
(anos) Sexo

DRI de cálcio 
para sexo e 
idade (mg) 

Estimativa do consumo de Cálcio (mg) Média do 
%VD* 

1º dia 2º dia 3º dia Média individual

1 22 F 1000 661,4 1599,93 380,67 880,67 88,07

2 18 F 1300 906,13 537,42 563,19 668,91 51,45

3 22 F 1000 283,89 1024,1 1274,3 860,78 86,08

4 18 F 1300 283,68 269,16 455 335,95 25,84

5 24 F 1000 450,14 179,65 509,71 379,83 37,98

6 19 F 1000 289,07 1240,17 1028,3 852,51 85,25

7 20 F 1000 599,71 455,63 411,03 488,79 48,88

8 44 F 1000 210,23 203,06 242,03 218,44 21,84

9 22 M 1000 285,87 1580,3 558,32 808,16 80,82

10 18 F 1300 1025,36 296,99 659,08 660,48 50,81

11 38 M 1000 764,63 415,87 221,9 467,47 46,75

12 28 F 1000 322,25 733,63 903,81 653,23 65,32

13 19 F 1000 520,17 351,75 568,44 480,12 48,01

14 20 F 1000 182 187,42 285,87 218,43 21,84

15 19 F 1000 63,46 454,68 379,4 299,18 29,92

Média geral 23,4   456,53 635,32 562,74 551,53 55,15

Tabela 1 – Estimativa do consumo de cálcio dos participantes em relação ao valor diário recomendado 
pela Recommended Dietary Allowances proposta na DRI (2006), representado em miligramas (mg) – 

CCS da UNIOESTE campus Francisco Beltrão – 2019.

Fonte: Elaborado pela autora.

*%VD média percentual do valor diário recomendado (DRI) de acordo com sexo e idade.

Essa afirmação pode ser evidenciada quando se analisa o entrevistado 12 na Tabela 
1, o qual procurou por ajuda profissional durante os dias das coletas de dados. Pode-se 
verificar que na primeira entrevista do indivíduo 12, a quantidade de cálcio consumida era 
baixa e nos dias seguintes, houve aumento gradual da ingestão desse mineral, chegando 
muito próximo do que é recomendado pela DRI. Essa alteração no padrão alimentar ocorreu, 
segundo o indivíduo entrevistado, pela interferência de um profissional nutricionista, que 
por meio de um plano alimentar, manteve o aporte adequado de nutrientes. 

Ademais, atualmente, com os avanços da tecnologia de alimentos é possível 
hidrolisar a lactose dos leites e derivados, além da possibilidade do consumo da enzima 
lactase exógena previamente ao consumo de produtos contendo lactose. De acordo com 
Maczucha et al. (2015) o consumo de enzima lactase sintética e o consumo de leite e 
derivados entre intolerantes à lactose demonstrou uma mudança positiva em relação à 
alimentação dos intolerantes à lactose, pois com o uso da enzima não se faz necessário a 
exclusão de qualquer tipo de alimento da dieta, tornando-a equilibrada tanto em relação ao 
consumo energético como também em relação aos macros e micronutrientes (MACZUCHA 
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et al., 2015).
Além disso, a enzima lactase exógena, pode ser utilizada por intolerantes à lactose 

para ajudar na minimização dos sintomas quando consumidos produtos contendo lactose 
(OJETTI et al., 2010). Salienta-se que o uso da enzima lactase exógena pode não realizar 
a hidrólise completa da lactose, desse modo, pode ser insuficiente em relação ao volume 
de produtos consumidos contendo lactose (BALDO, 2008). 

Estudos mais recentes têm demostrado bons resultados na redução dos sintomas 
gastrointestinais em indivíduos que fazem uso de probióticos, abrindo caminho para 
o surgimento de terapêuticas alternativas. Contudo, embora promissor, o uso de 
probióticos como uma possível forma de tratamento possibilitando consumo de lácteos e 
consequentemente o aumento da ingestão de cálcio, ainda precisa ser melhor estudado 
(OAK; JAH, 2019).

Sugere-se ainda que pessoas com IL busquem por outras fontes de cálcio, 
principalmente em alimentos de origem vegetal, como as hortaliças verde-escuras, 
amêndoas, gergelim, linhaça, soja, tofu; temperos escuros, como salsinha, salsa, manjericão 
e orégano e de origem animal, como a sardinha (BUZINARO et al., 2006; MAHAN et al., 
2012).

Outra sugestão para aumento da ingestão de cálcio é por meio do consumo de 
alimentos fermentados, como queijos curados, iogurtes e principalmente o kefir, sendo 
que este último possui baixo teor de lactose, permitindo assim, que intolerantes à lactose 
consumam um leite fermentado sem apresentar desconfortos gastrointestinais (TERRA, 
2007).

Por fim, destaca-se que a absorção do cálcio é dependente da disponibilidade de 
vitamina D (calciferol ou 1,25(OH)2D3), portanto, além do consumo de cálcio, é importante 
que haja a disponibilidade de vitamina D em nível intestinal (CHRISTAKOS et al., 2019). 
Este estudo não avaliou quantitativamente a presença de vitamina D, podendo este fator 
ser considerado um viés de pesquisa.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pela observação dos aspectos analisados, na condição de intolerantes à lactose, os 

estudantes universitários da instituição em questão, não possuem uma dieta com níveis de 
consumo adequados de cálcio. Portanto, é essencial que ao descobrir esta condição – IL – 
seja conduzida uma orientação com profissionais nutricionistas, visando uma reeducação 
alimentar, a fim de que os intolerantes à lactose possam compreender as substituições 
alimentares apropriadas, com ingestão satisfatória de cálcio e, também, para o manejo dos 
desconfortos gastrointestinais. 
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