
41a SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 

Clin Biomed Res 2021; 41 (Supl.) 251 

utilizando 0,25 mcg/dia, 36% estavam utilizando 0,50 mcg/dia, 14% estavam utilizando 0,75 
mcg/dia e 2% estavam utilizando 1,00 mcg/dia de calcitriol. Carbonato de cálcio era utilizado por 
95,9% dos pacientes, com uma dose mediana de 2.000 mg/dia (P25-75 1.500-3.000). Os valores 
médios de cálcio sérico corrigido para albumina e de fósforo sérico no seguimento foram de 8,0 
± 0,6 mg/dL e 4,7 ± 0,8 mg/dL, respectivamente. Hidroclorotiazida era utilizada por 35% dos 
pacientes, dos quais 88% utilizavam 25 mg/dia. Na última consulta de seguimento, 71% dos 
pacientes estavam assintomáticos.CONCLUSÕESApesar da necessidade de uso de diversos 
medicamentos de forma continuada, a maioria dos pacientes com HPP ficam assintomáticos com 
o tratamento e com níveis adequados de cálcio e fósforo. 
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Introdução: Pacientes com diabetes melito tipo 1 (DM1) estão expostos ao risco de 
desenvolvimento de complicações, incidência que pode ser reduzida através do adequado 
controle glicêmico. Existem evidências de que a contagem de carboidratos (CC) otimiza esse 
controle, porém nem todas apontam resultados semelhantes, e poucos dados brasileiros foram 
localizados. Objetivo: Verificar o impacto da CC no controle glicêmico de indivíduos com DM1 
em um hospital terciário no Sul do Brasil. Métodos: Estudo de coorte retrospectiva que incluiu 
229 pacientes com DM1 que realizaram acompanhamento nutricional no Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre entre 2014 e 2018. Os pacientes foram divididos em dois grupos, um que realizou 
acompanhamento nutricional convencional e utilizou doses fixas de insulina (n=180), e outro que 
realizou CC entre 2014 - 2018 (n=49). Foram coletados dados sociodemográficos, clínicos, 
laboratoriais, antropométricos e de atividade física. O impacto da CC no controle glicêmico foi 
aferido pela média dos valores de hemoglobina glicada (HbA1c) das consultas nutricionais 
realizadas entre 2014 - 2018. A análise foi realizada pelos Modelos Lineares Mistos 
Generalizados para Medidas Repetidas, com ajuste para o tempo de acompanhamento 
nutricional que os indivíduos já possuíam no momento basal e para o tempo decorrido entre cada 
consulta nutricional do período e a consulta basal, com apresentação das variáveis como média 
± erro padrão e intervalo de confiança de 95% (IC95%). Em adição ao efeito da variável grupo 
no desfecho, o efeito da sua interação com o tempo também foi avaliado. Resultados: O 
seguimento foi de 105 (intervalo interquartil 43-198) semanas. No modelo ajustado para o maior 
nº de confundidores, com exceção da variável gestação, a média de HbA1c foi melhor em quem 
realizou CC [8,66 ± 0,4% (IC95% 7,9-9,5) vs. 9,36 ± 0,39% (IC95% 8,62-10,16); p = 0,016], sendo 
essa diferença constante durante o tempo. Ao realizar-se ajuste adicional para gestação - 
incluindo-se assim apenas mulheres adultas e adolescentes - embora tenha sido mantida menor 
média de HbA1c no grupo CC [8,26 ± 0,58% (IC95% 7,19-9,49) vs. 8,82 ± 0,55% (IC95% 7,8 a 
9,98)], não foi mantida a significância estatística (p= 0,107). Conclusão: A CC teve impacto 
positivo no controle glicêmico de indivíduos com DM1 quando comparada ao uso de doses fixas 
de insulina, mostrando-se assim importante ferramenta na otimização do cuidado desses 
pacientes. 
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