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APRESENTAÇÃO
 
Temos a satisfação de apresentar a nova obra, no campo das Ciências da saúde, 

intitulada “Medicina: Atenção as rupturas e permanências de um discurso científico” 
inicialmente dividida em dois volumes. O agregado de capítulos de ambos os volumes 
compreende demandas científicas e  trabalhos desenvolvidos com acurácia científica e 
com o fim de responder às demandas da saúde que porventura ainda geram rupturas no 
sistema.

Pretendemos direcionar o nosso leitor de forma integrada à uma produção científica 
com conhecimento de causa do seu título proposto, o que a qualifica mais ainda diante 
do cenário atual. Consequentemente destacamos a importância de se aprofundar no 
conhecimento nas diversas técnicas de estudo do campo médico/científico que tragam 
retorno no bem estar físico, mental e social da população. 

Reafirmamos aqui uma premissa de que os últimos anos tem intensificado a 
importância da valorização da pesquisa, dos estudos e do profissional da área da saúde. 
Deste modo, essa obra, compreende uma comunicação de dados muito bem elaborados 
e descritos das diversas sub-áreas da saúde oferecendo uma teoria muito bem elaborada 
nas revisões literárias apresentadas, assim como descrevendo metodologias tradicionais e 
inovadoras no campo da pesquisa.  

A disponibilização destes dados através de uma literatura, rigorosamente avaliada, 
evidencia a importância de uma comunicação sólida com dados relevantes na área médica, 
deste modo a obra alcança os mais diversos nichos das ciências médicas. A divulgação 
científica é fundamental para romper com as limitações nesse campo em nosso país, assim, 
mais uma vez parabenizamos a estrutura da Atena Editora por oferecer uma plataforma 
consolidada e confiável para estes pesquisadores divulguem seus resultados.  

Desejo a todos uma excelente leitura!

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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a temática voltada a suplementação associada à remissão da diabetes mellitus tipo 2. A 
discussão teve como análise pacientes que realizaram a suplementação, havendo a relação 
com a diminuição da hemoglobina glicada, IMC, LDL, circunferência abdominal e glicose 
sanguínea basal. Conclui-se que algumas estratégias de suplementação propostas por 
profissionais competentes proporcionaram resultados no controle do DM2 e, até mesmo, a 
sua remissão.
PALAVRAS-CHAVE: Suplementação; Diabetes mellitus tipo 2; Remissão.

SUPPLEMENTATION ASSOCIATED WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2 
REMISSION

ABSTRACT: The present work applied the methodology of integrative literature review in 
which different data were collected, with the theme focused on supplementation associated 
with type 2 diabetes mellitus remission. decrease in glycated hemoglobin, BMI, LDL, waist 
circumference and baseline blood glucose. It is concluded that some supplementation 
strategies proposed by competent professionals provided results in the control of DM2 and 
even its remission. 
KEYWORDS: Supplementation; Type 2 diabetes mellitus; Remission.

1 |  INTRODUÇÃO

Definição
A Diabetes Mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta 

de insulina e/ou da incapacidade da mesma de exercer adequadamente seus efeitos, 
resultando em resistência insulínica. Caracteriza-se pela presença de hiperglicemia crônica, 
frequentemente dislipidemia, hipertensão arterial e disfunção endotelial.1 A diabetes tipo 2 
(DM2) é caracterizada pela incapacidade das células do corpo em responder ao estímulo 
da insulina. Enquanto a diabetes mellitus tipo 1 é relacionada com a não produção ou 
produção não suficiente de insulina.2

Epidemiologia e fatores de risco
A DM2 é mais prevalente em adultos mais velhos, mas está crescendo entre jovens 

adultos e crianças devido ao aumento dos índices de obesidade, sedentarismo e dieta 
inapropriada.2 Entre os fatores de risco estão: história familiar, obesidade visceral, sobrepeso, 
obesidade, sedentarismo, dieta não saudável, hipertensão arterial e dislipidemia.5

Fisiopatologia
A fisiopatologia da DM2 envolve fatores de diversos órgãos, por isso é uma doença 

heterogênea. Dentre esses fatores conhecidos destaca-se a resistência insulínica nos 
tecidos periféricos que reduz a entrada de glicose nas células, a deficiência pancreática 
que diminui a secreção de insulina pelas células β pancreáticas, o aumento da glucagina 
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pelas células α e a redução do efeito das incretinas, as quais estimulam a liberação de 
insulina após as refeições.

Suplementação: uma nova esperança para o controle da DM2
A suplementação adequada foi inicialmente utilizada para promover a redução 

de peso, entretanto, foi de maneira semelhante responsável por influenciar no controle 
metabólico, assim, os estudos relacionaram as estratégias de suplementação com o 
controle da DM2.6 O jejum se mostrou eficaz para o controle glicêmico, perda ponderal, 
melhora da dislipidemia, menor necessidade de medicação e a longo prazo na redução da 
mortalidade por causas cardiovasculares e câncer.3

2 |  OBJETIVOS
Avaliar a ação da suplementação adequada no controle glicêmico e, 

consequentemente, na remissão da DM2. Explorar a atuação dos diferentes elementos no 
controle dos fatores de risco dos pacientes com DM2. Ademais, a implementação destes 
na dieta dos diabéticos, formas de introdução e doses necessárias para obter-se resultados 
efetivos.  

3 |  MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, de natureza qualitativa, por meio 

de coleta de dados eletrônicos nas bases de dados: PubMed, Lilacs e UpToDate, nas quais 
foram utilizados os descritores “Diabetes Mellitus Tipo 2”, “Suplementação” e “Remissão”. 
Assim, os critérios de inclusão foram artigos com recorte temporal dos últimos 10 anos, 
nos idiomas português, espanhol e inglês. Os critérios de exclusão foram artigos que não 
apresentavam metodologia, linguagem adequada e não abordavam a área de interesse. 
Após o levantamento dos dados, fez-se interpretação e análise das informações.

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Suplementação de vitamina B12 no diabetes tipo 2
De acordo com o Dr. Chapman (2016), os seus estudos demonstram uma associação 

entre o uso de metformina e níveis mais baixos de vitamina B 12 em 57pmol/L, o que leva 
à deficiência franca ou estado limítrofe em alguns pacientes com diabetes tipo 2. Isso 
sugere que é prudente monitorar os níveis de B 12 nesses pacientes que apresentam risco 
aumentado de deficiência. Por outro lado, segundo o Dr. Triantafyllos (2021), no qual 
fez um estudo investigando o efeito da normalização dos níveis de b12 por um ano com 
suplementação de metilcobalamina 1000  μg/dia por um ano em pacientes com neuropatia 
diabética observou que a reposição da deficiência de vitamina aumentou os níveis 
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plasmáticos  de B12 e melhorou todos os parâmetros neurofisiológicos, função sudomotora 
(que avalia a extensão, a distribuição e o local das deficiências na função colinérgica 
simpática), e escore de dor. Sendo assim, visando aliviar a dor desse paciente neuropata 
podemos avaliar com precisão o uso de vitamina b12 em certos pacientes com DM2.

Suplementação de ácido fólico no diabetes tipo 2
Segundo Omid Asbaghi (2021), a suplementação de ácido fólico reduz 

significativamente alguns marcadores de controle glicêmico em adultos, embora pequenas, 
o que traz limitação ao seu significado clínico para adultos com diabetes tipo II. Como 
resultado, obteve-se reduções médias de -2,17 mg/dL na Glicemia de Jejum, redução em 
-1,63 pmol/L da insulina em jejum. No entanto, nenhuma alteração significativa para a 
HbA1C. Ainda assim, houve um efeito positivo sobre a resistência insulínica (pela Avaliação 
do Modelo Homeostático para Resistência à Insulina – HOMA-IR) de forma não linear. 
Desse modo, ainda que os efeitos sobre a glicemia e a insulina de jejum sejam benéficos 
ao paciente diabético, as aplicações clínicas são limitadas.

Suplementação de vitamina D no diabetes tipo 2
Segundo Xiny Li (2018), em pacientes com controle glicêmico ideal, mas deficientes 

de vitamina D, a suplementação dessa vitamina melhora os níveis séricos de 25(OH)D e 
reduz a resistência insulínica (HOMA-IR), especialmente quando em grandes doses (doses 
diárias maiores que 2000 UI/dia) e por um curto período tempo. No entanto, para a glicemia 
de jejum, não houve diferença significativa entre o grupos de intervenção e de controle. O 
mesmo ocorreu ao se analisar efeitos na HbA1C e a insulina de jejum.
Suplementação de Zinco no diabetes tipo 2

Segundo Xinhui Wang (2019), a suplementação de zinco tem apresentado efeitos 
proveitosos em relação à redução dos níveis de colesterol (total e LDL) e triglicérides, 
mas principalmente em relação ao controle de glicemia em diabéticos e pré-diabéticos. 
Nesse ínterim, os baixos níveis de zinco levam o indivíduo a ter uma menor secreção de 
insulina, reduzindo até mesmo a sua própria sensibilidade no organismo, fazendo com que 
o indivíduo seja diabético por mais tempo. Dessa forma, através de uma meta-análise de 
ensaios clínicos sobre o impacto da suplementação de zinco com o objetivo de controle 
dos níveis glicêmicos, pode-se concluir através dos resultado que apresenta efeitos 
positivos quanto ao almejado, sendo capaz de reduzir as concentrações de 2h-PG, FI e 
HOMA-IR. Com isso, ratifica-se que a suplementação de zinco é capaz de agir realizando 
o controle glicêmico tanto de indivíduos diabéticos quanto dos indivíduos que possuem alta 
possibilidade de desenvolver diabetes.

Suplementação de carnosina no diabetes tipo 2
Segundo Joseph Matthews (2021), a carnosina, que é um dipeptídeo que possui 

histidina, e a  β – alanina atuam sobre marcadores de controle  da glicemia e na resistência 
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à insulina. Diante disso, foi realizado uma revisão sistemática e uma meta-análise através 
de 6 bancos de dados para analisar os efeitos da suplementação desses compostos, 
sobretudo em relação aos parâmetros supracitados. Dessa forma, pode-se comprovar que 
esta suplementação foi capaz de reduzir a glicemia de jejum, HOMA-IR e HbA1 tanto em 
humanos quanto em roedores e insulina de jejum em humanos, porém, não foi comprovado 
melhora em relação a glicemia de jejum em indivíduos com níveis glicêmicos normais, 
somente em pessoas com diabetes e suas condições relacionadas. Contudo, quando 
se trata de grandes amostras, é necessário estudos maiores que 3 meses, por meio de 
métodos, como GTTs e técnicas de clamp de glicose, para comprovar a real eficiência 
desses compostos em relação ao que foi proposto como benefício em relação a essa 
suplementação.

Suplementação de Vitamina K na diabetes tipo 2
Segundo Farnaz Shahdadian (2018), a vitamina K possui inúmeras funções e 

benefícios para o ser humano como em relação a prevenção da osteoporose e na coagulação 
sanguínea. Dessa forma, com o objetivo de analisar o benefício da suplementação de 
vitamina K em relação ao controle glicêmico, foi realizado uma revisão sistemática e uma 
meta-análise em estudos que continham dados em relação a suplementação de vitamina K 
com a glicemia de jejum, teste oral de tolerância à glicose, insulina em jejum e resistência 
à insulina estimada pelo modelo de avaliação da homeostase para avaliar se essa relação 
pode ser considerada ou não benéfica para o controle glicêmico. Nesse ínterim, por mais 
que a maioria dos estudos tenham sido  realizados em indivíduos saudáveis, não foi possível 
identificar efeito significativo dessa relação com o almejado para o controle glicêmico. 
Portanto, ratificou-se ainda a necessidade de estudos mais aprofundados, sobretudo em 
indivíduos diabéticos e pré-diabéticos para avaliar a relação da suplementação de vitamina 
K em pessoas com o controle glicêmico afetados negativamente.

Suplementação de cromo na diabetes tipo 2
Conforme ASBAGHI (2021), o cromo, mineral encontrado em carnes, ovos, vegetais 

e legumes, quando suplementado na dose de 200-1000 μg/dia, em pacientes com diabetes 
tipo 2, causa uma redução significativa da pressão arterial diastólica (PAD), assim como 
reduz, também, os níveis de malondialdeído (MDA), um importante biomarcador na 
avaliação do estresse oxidativo. Ademais, a suplementação desse mineral não afeta 
significativamente o Índice de Massa Corporal (IMC), tampouco as enzimas da função 
hepática ALT e AST ou a pressão arterial sistólica (PAS).

Suplementação de magnésio na diabetes tipo 2
Segundo ASBAGHI (2021), a suplementação de magnésio - um cofator enzimático 

com várias funções biológicas - em pacientes com diabetes tipo 2 possui efeitos sobre o 
perfil lipídico destes, dentre as quais sugere-se a diminuição dos níveis de LDL. Ademais, 



 
Medicina: Atenção às rupturas e permanências de um discurso científico Capítulo 2 13

quando essa suplementação é realizada em grandes doses ou de maneira inorgânica a 
redução dessa lipoproteína de baixa densidade é, ainda, mais efetiva. Dentre os fatores 
de risco associados a DM do tipo 2, está a dislipidemia, que se relaciona ao risco elevado 
de aterosclerose e doença cardíaca coronariana. Portanto, tem-se a importância de 
incluir medidas terapêuticas variadas, incluindo as suplementações alimentares, a fim 
de se atingir um melhor perfil lipídico. Entretanto, ainda são limitadas as conclusões 
da introdução desse íon na pratica clínica. É preciso incluir provas de maior clareza na 
aplicabilidade da suplementação de Mg, que vai possibilitar aos profissionais de saúde 
realizar recomendações específicas na incorporação na dieta dos pacientes. 

Prognóstico 
A DM2 é a principal causa de doença renal crônica nos Estados Unidos e a segunda 

maior causa no Brasil, perdendo somente para a hipertensão. Além disso, pessoas 
com DM2 estão mais sujeitas a desenvolver doença coronariana, perda visual e sofrer 
amputações. Portanto, é evidente a importância da comunidade científica em desenvolver 
pesquisas para embasar estratégias no tratamento da DM2.2

Modificações no estilo de vida têm se mostrado eficazes em pacientes com DM2.3 
Seus efeitos são, no entanto, modestos e pouco sustentável, particularmente em pacientes 
com diabetes gravemente obesos.4 Os medicamentos anti-diabetes são usados   quando 
a modificação do estilo de vida se torna falha em controlar a glicose no sangue.5 Mesmo 
assim, a adesão aumentada aos medicamentos e o potencial ganho de peso comprometeu 
o uso eficaz desses tratamentos em pacientes.6.7,8

Tratamento
A partir da compreensão da fisiopatologia da DM2 e sua relação com a obesidade, 

destaca-se a importância de integrar os planos terapêuticos com ênfase nos hábitos de 
vida, promovendo a perda de peso a partir de novos hábitos alimentares e exercício físico.11 

Ademais, é fundamental o tratamento farmacológico de controle glicêmico através dos 
antidiabéticos como as biguanidas, sulfonilureias e inibidores da DDP4. Entretanto, não 
são todos os pacientes que obtêm sucesso com essas opções terapêuticas farmacológicas 
e não farmacológicas por conta de diversos fatores sociais, psicológicos e biológicos. A 
dificuldade no controle da DM2 leva à necessidade de novas opções terapêuticas.11,7

5 |  CONCLUSÃO
De acordo com os resultados dos estudos, pode-se concluir que as estratégias 

de suplementação alteraram significativamente o peso corporal, a glicemia de jejum, a 
hemoglobina glicada, os triglicerídeos e o colesterol em pessoas levemente obesas com 
diabetes mellitus tipo 2. 

.
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