
ALIMENTOS
FUNCIONAIS E

DIABETES
Nutricionista Jessica Lima Morais

D
IS

C
IP

L
IN

A
 H

N
T

0
2

2
8

 -
 A

L
IM

E
N

T
O

S
F

U
N

C
IO

N
A

IS
 E

 S
U

B
S

T
Â

N
C

IA
S

B
IO

A
T

IV
A

S

Mestranda em Nutrição em Saúde  Pública - FSP-USP
Especialista em Atenção a Saúde na Urgência e Trauma - PUC-Campinas

Nutricionista PUC-Campinas



O 
QU

E 
VA

MO
S 

DI
SC

UT
IR

TÓPICOS DE HOJE
Diabetes

Classificação

Diagnóstico

Fisiopatologia

Tratamento

Alimentos Funcionais

Recomendações

Estudos

Considerações Finais



DIABETES

É uma doença crônica na qual o corpo não produz

insulina ou não consegue empregar

adequadamente a insulina que produz (SBD, 2023)

(IDF, 2021; WHO, 2021)



CLASSIFICAÇÃO

Diabetes Gestacional
Outros tipos de

diabetes



Critérios laboratoriais para diagnóstico de DM2 e pré-diabetes
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Substância

Bioativa
Bioativo

ALIMENTOS FUNCIONAIS

Alimento funcional é qualquer alimento que, além de fornecer suas funções nutritivas

básicas, pode proporcionar ao indivíduo benefícios metabólicos e/ou fisiológicos, reduzindo

o risco de ocorrência de doenças crônicas, promovendo benefícios à saúde e aumentando a

qualidade de vida.



Alimento Composto Funcional Ação no organismo

 
  AVEIA 

 Betaglucana
  Lignanas

  Auxilia  na redução da velocidade da absorção intestinal da glicose
  Reduz  a absorção de colesterol;
  Inibição  de crescimento tumoral;

 
 

 OLEAGINOSAS 
 Ácido  Graxo Insaturado

 Antioxidante;
  Anti-inflamatória;

  Reduz  taxas de colesterol ruim e aumenta o bom colesterol;
  Ex:  Castanhas, nozes, amêndoas, avelã 

 
  CANELA   Polifenóis 

  Papel  significativo na redução da glicemia pós-prandial, por retardar o
  esvaziamento gástrico;

  Ação  Antioxidante; 

 
  LINHAÇA 

 
  Ômega 3

  Fibras
  

  Evita  picos de glicose;
  Favorece  a manutenção dos níveis de triglicérides e colesterol;

  Diminui  risco de doenças cardiovasculares;
  Ação  anti-inflamatória; 

 
  CHIA 

  Ômega  3 e 6
  Fibras

  Sensação  de saciedade;
  Lentifica  a absorção de carboidrato;

  Auxilia  na perda de peso;

 
  CEREAIS

INTEGRAIS

 Fibras
  solúveis e
  insolúveis

  Reduz  risco de câncer de cólon;   Melhora o funcionamento intestinal
  As  solúveis: Ajudam no controle da glicemia e colesterol, e no tratamento da obesidade, por dar

saciedade.



RECOMENDAÇÕES



Compostos Bioativos do
Café

Papel
Antioxidante

Inibição SGLT1
e GLUT 2 Glicogênese

Gliconeogênese Anti-
inflamatório

α-glicosidase

Ácidos
clorogênicos
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kaweol



ESTUDOS
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A dieta era composta por 14 g de desidratado nopal , 4 g de sementes de chia, 30 g de

proteína de soja e 4 g de inulina, enquanto o placebo consistia em 28 g de caseinato de

cálcio e 15 g de maltodextrina . 
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https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nopal
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/soybean-protein
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/inulin
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/maltodextrin


ESTUDOS

Consumo diário de 2 g de chocolate
amargo com 70% de cacau durante 6

meses
 

+ f lavonóides
-glicemia de jejum



CONSIDERAÇÕES FINAIS

As evidências científicas têm mostrado que alguns alimentos possuem benefícios potenciais

para a saúde, atuando principalmente na redução do risco e controle de doenças crônicas não

transmissíveis, resultantes do hábito alimentar das sociedades modernas.

Os alimentos funcionais são alternativas importantes para a substituição de alimentos que

favorecem o aumento da glicemia, gordura corporal e distúrbios metabólicos. Sendo

oportunamente oferecidos ao paciente como aliados no processo de controle da glicemia,

insulina e outros elementos, facilitando a adesão do paciente à terapia nutricional.
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