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RESUMO: A obesidade é uma doença crônica que afeta milhões de indivíduos no mundo, dentre 
os principais fatores, a microbiota intestinal é um dos que desempenha um papel fundamental 
na saúde dos afetados e também pode estar relacionada com o controle do peso corporal. Assim, 
os probióticos surgem como alternativa promissora para restaurar e manter a saúde intestinal, 
podendo assim contribuir com a redução do Índice de Massa Corporal (IMC) em indivíduos 
obesos. Na presente revisão é discutida a relação entre a obesidade e o uso de probióticos por 
estes indivíduos acometidos, tendo em vista que os probióticos podem atenuar possíveis 
problemas de saúde ocasionados pela obesidade e proporcionar benefícios, sendo aliados na 
condição destes pacientes. Assim, o presente estudo de revisão visou buscar artigos na literatura 
que abordem os probióticos e sua importância frente a problemática da obesidade e seus possíveis 
benefícios. Para isso, foram realizadas buscas nas bases de dados, Scientific Electronic Library 
Online (SciELO) e PubMed, incluindo artigos em inglês e português, publicados nos últimos 5 
anos, que respondessem a pergunta norteadora, “qual a relação entre o uso de probióticos e a 
obesidade no mundo?” e excluídos trabalhos pagos, incompletos ou sem correlação com a 
pergunta norteadora. Ao final do processo foram analisados 30 artigos, que foram lidos na 
íntegra e compõem o resultado do trabalho, a síntese destes trabalhos demonstra que os 
probióticos podem beneficiar pacientes com sobrepeso, este benefício está ligado diretamente as 
espécies relacionadas, a forma de ingestão e ao grupo de pacientes avaliados, necessitando de 
mais estudos que direcionem formas personalizadas para cada tipo de indivíduo.  
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INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença de abrangência mundial e por isso é um fator grave para a 

saúde pública, o indivíduo obeso se predispõe a fatores de riscos que podem ser preveníveis com 

os devidos cuidados (Apovian, 2016).  Dentre os agravos gerados pelo sobrepeso podem ser 

citados: infarto do miocárdio, arritmias, morte cardíaca súbita, problemas nas articulações, baixa 

qualidade de vida, dentre outros (Meldrum, et al. 2017), além de tornar o desempenho cognitivo 

prejudicado e aumentar os riscos de patologias neurodegenerativas (Dye, et al. 2017). 

Assim, a obesidade é um problema de dimensão mundial e tem sua gravidade aumentada 

por estar relacionada com outras doenças, reduzindo a qualidade de vida do paciente e afetando 

sua perspectiva de saúde, um atenuante é o aumento de ferramentas disponíveis para o manejo 

terapêutico da doença (Gadde, et al. 2018). A fisiopatologia da doença direciona para causas 

nutricionais e principalmente energéticas, que é quando o indivíduo promove o desequilíbrio 

entre a ingestão e gasto calórico provenientes de uma alimentação desbalanceada (Lin e Li, 2021). 

A microbiota intestinal é um complexo biossistema, composta por milhões de micro-

organismos, que têm influência direta em ações fisiológicas e nutricionais do corpo humano 

(Asadi, et al. 2022). Estudos já direcionam que a composição geral do microbioma intestinal pode 

esta relacionada com as funções metabólicas do organismo, indivíduos com sobrepeso têm esse 

microbioma prejudicado, afetando o acúmulo de gordura corporal, diferente de indivíduos em 

faixas de peso ideais (Apovian. 2016).  

Os micróbios que compõem essa microbiota intestinal diferem-se entre cada ser, sendo 

influenciados pela dieta de cada indivíduo, uma alternativa para melhoria da qualidade da 

microbiota são os probióticos que de acordo com a OMS são “micro-organismos vivos que em 

quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do hospedeiro”, sugerindo que se tenha 

efeitos anti-inflamatórios, imunológicos e de homeostase entre os micro-organismos presentes 

(Kim, et al. 2019).  

A exposição a esses probióticos incluem novas cepas desses micro-organismos no 

ecossistema intestinal contribuindo para a regulação e melhora do aparelho digestivo, e 

consequentemente, influenciando a saúde do hospedeiro (Wieërs, et al. 2020).  
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O trabalho se justifica por buscar a relação entre os probióticos e a obesidade, uma doença 

de caráter mundial, que afeta milhões de indivíduos e gera custos ao sistema de saúde, assim o 

objetivo do trabalho foi buscar na literatura escritos que correlacionam o uso de probióticos e 

suas potencialidades frente a obesidade no mundo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente escrito trata-se de uma revisão bibliográfica de cunho narrativo, este método 

de pesquisa é caracterizado como uma modalidade de  análise  dados  levantados  por outros 

autores, permitindo que  os  revisores  realizem  uma  síntese  dos  resultados  sem  modificar  a  

essência  dos estudos incorporados, na  perspectiva de  abordar artigos relacionados ao tema sob 

análise.  

Para a realização da pesquisa, foram escolhidas as bases de dados, Scientific Electronic 

Library Online (SciELO) e PubMed. Os descritores utilizados para a busca foram selecionados 

de acordo com o tema proposto, através dos Descritores em Ciências da Saúde (DECS), sendo 

estes: “Probióticos”, ”Obesidade”, Microbiota intestinal” e “Disbiose”. 

A busca dos artigos foi realizada durante os meses de setembro a novembro de 2024, 

utilizando os seguintes critérios de inclusão: artigos  em  inglês  e/ou  português, textos 

completos, gratuitos, livros e documentos, relatos de caso, estudos clínicos, artigos de periódicos, 

jornal, observacional, de validação e meta-análises, que tenham sido publicados  entre  2020  e  

2024 e que respondessem  à  pergunta  norteadora  - “Qual a relação entre o uso de probióticos e 

a obesidade no mundo?” 

Foram excluídos do trabalho: artigos pagos, incompletos, artigos de revisão, trabalhos 

publicados  fora  do  período delimitado, que tratasse de saúde humana e  aqueles  que  não  

respondessem à pergunta norteadora.  
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Imagem 1. Fluxograma dos artigos encontradas, propriedade dos autores. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
Autores Base Título Públic

o 
Síntese Periódico 

 
 
Lopéz-
Moreno, et 
al. 2020 

 
 
 
PubMed 

 
Cepas probióticas e  
doses totais de 
intervenção para 
modular a disbiose 
da microbiota 
relacionada à 
obesidade: uma 
revisão sistemática 
e meta-análise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Geral 

 
Todos os probióticos selecionados 
mostraram efeitos benéficos 
marginais, que eram extremamente 
dependentes dos padrões de 
administração. Portanto, os 
probióticos comerciais para o futuro 
devem ser personalizados de acordo 
com o grupo populacional, disbiose 
específica da microbiota, distúrbio 
metabólico a ser tratado e o estado 
clínico específico para limitar todos 
os possíveis efeitos indesejados ou 
inesperados. 

 
 
Brazilian 
Journal of 
Developmen
t 
 

 
 
 
Janczy et 
al. 2020 

 
 
 
PubMed 

 
Impacto da dieta e 
simbióticos em 
bactérias intestinais 
selecionadas e na 
permeabilidade 
intestinal em 
indivíduos com 
excesso de peso 
corporal - Um 
estudo prospectivo e 
randomizado 

 
 
 
 
 
Geral 

 
O estudo concluiu que  não houve 
relações significativas entre a massa 
corporal, IMC e alterações na 
microbiota intestinal ou 
concentrações de zonulina. O uso 
de dieta e simbióticos melhorou a 
condição da microbiota e da barreira 
intestinal em pacientes no grupo 
Simbiótico. 

 
 
Acta 
Biochimica 
et 
Biophysica 
Sinica - 
Oxford 
Academic 
 
 
 

https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/download/53347/39662/131904
https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/download/53347/39662/131904
https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/download/53347/39662/131904
https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/download/53347/39662/131904
https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/download/53347/39662/131904
https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/download/53347/39662/131904
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Janczy+A&cauthor_id=33326198
https://academic.oup.com/abbs
https://academic.oup.com/abbs
https://academic.oup.com/abbs
https://academic.oup.com/abbs
https://academic.oup.com/abbs
https://academic.oup.com/abbs
https://academic.oup.com/abbs
https://academic.oup.com/abbs
https://academic.oup.com/abbs
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Sergeev, et 
al. 2020 

 
 
PubMed 

 
Efeitos do 
suplemento 
simbiótico na 
microbiota 
intestinal humana, 
composição 
corporal e perda de 
peso na obesidade. 

 
 
 
 
Geral 

 
O estudo demonstra que a 
suplementação com simbióticos 
(probiótico + prebióticos) não 
apresenta impactos significados na 
massa, composição corporal e 
parâmetros metabólitos dos 
indivíduos. 

 
 
 
 
Nutrients 

 
 
 
 
Shin, et al. 
2024 

 
 
 
 
PubMed 

 
Um ensaio clínico 
de 12 semanas, 
randomizado, 
duplo-cego, 
controlado por 
placebo, de centro 
único e de 
delineamento 
paralelo para 
avaliação da eficácia 
e segurança do 
Lactiplantibacillus 
plantarum SKO-001 
na redução da 
gordura corporal. 

 
 
 
 
 
 
Geral 

 
O ensaio clínico duplo-cego e 
randomizado, objetivou avaliar a 
eficácia e a segurança do 
Lactiplantibacillus plantarum SKO-
001 na redução da gordura corporal 
e concluiu que a cepa probiótica 
isolada de Angelica gigas é segura e 
eficaz para reduzir a gordura 
corporal e tem potencial para mais 
testes clínicos em humanos. 

 
 
 
 
 
 
Nutrients 

 
 
 
 
Mo, et al. 
2022 

 
 
 
 
PubMed 

 
Efeitos do 
Lactobacillus 
curvatus HY7601 e 
do Lactobacillus 
plantarum KY1032 
no sobrepeso e na 
microbiota 
intestinal em 
humanos: ensaio 
clínico 
randomizado, 
duplo-cego e 
controlado por 
placebo. 
 

 
 
 
 
 
 
Geral 

 
O estudo concluiu que a 
suplementação probiótica de 
HY7601 e KY1032 diminuiu 
significativamente o peso corporal, 
gordura visceral e circunferência da 
cintura. 
 

 
 
 
 
 
 
Nutrients 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sergeev+IN&cauthor_id=31952249
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31952249/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31952249/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31952249/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31952249/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31952249/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31952249/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31952249/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31952249/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38674828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38674828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38674828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38674828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38674828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38674828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38674828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38674828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38674828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38674828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38674828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38674828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38674828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38674828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38674828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35745214/
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Oraphruek
, et al. 2023 

 
 
 
 
 
 
PubMed 

 
Efeito de uma 
suplementação 
simbiótica 
multiespécies na 
composição 
corporal, estado 
antioxidante e 
microbiomas 
intestinais em 
indivíduos com 
sobrepeso e obesos: 
um estudo 
randomizado, 
duplo-cego e 
controlado por 
placebo. 

 
 
 
 
 
 
 
Geral 

 
O estudo sugere que a 
suplementação simbiótica 
multiespécies pode ser uma 
estratégia benéfica para melhorar a 
composição corporal, o estado 
antioxidante e a composição do 
microbioma intestinal em 
indivíduos com sobrepeso e obesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nutrients 

 
 
 
 
Oh, et al. 
2022 

 
 
 
 
PubMed 

 
Elucidação de 
prebióticos, 
probióticos, pós-
bióticos e alvos da 
microbiota 
intestinal para 
aliviar a obesidade 
por meio de estudo 
de farmacologia em 
rede. 
 

 
 
 
 
Geral 

Neste estudo, foi demonstrado que 
o promissor substrato (prebióticos), 
micróbio (probióticos), metabólito 
(pós-bióticos) e alvo são adequados 
para o tratamento da obesidade, 
fornecendo uma base de 
microbioma para pesquisas futuras. 

 
 
 
 
 
Cells 

 
 
 
 
Rahayu, et 
al. 2021 

 
 
 
 
PubMed 

 
Efeito do consumo 
do probiótico 
Lactobacillus 
plantarum Dad-13 em 
pó na microbiota 
intestinal e na saúde 
intestinal de adultos 
com sobrepeso. 

 
 
 
 
Geral 

 
Observada redução do peso corporal 
e do IMC no grupo de tratamento 
cmparado ao grupo placebo, além da 
alteração microbiológica intestinal. 

 
 
 
World J 
Gastroentero
l. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36139478/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36139478/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36139478/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36139478/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36139478/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36139478/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36139478/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36139478/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36139478/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36139478/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33505154/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33505154/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33505154/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33505154/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33505154/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33505154/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33505154/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33505154/
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Chanda, et 
al. 2024 

 
 
 
PubMed 

 
Meta-análise revela 
padrões de alteração 
microbiana 
intestinal 
associados à 
obesidade e 
contribuintes 
reproduzíveis de 
mudança funcional. 
 

 
 
 
 
Geral 

 
No estudo, uma análise abrangente 
de diversos conjuntos de dados 
revela espécies que contribuem 
especificamente para mudanças 
funcionais e padrões microbianos 
intestinais consistentes associados à 
obesidade. 

 
 
 
 
Gut 
Microbes. 

 
 
 
 
 
 
 
Ismael, et 
al. 2023 

 
 
 
 
 
 
 
PubMed 

 
O impacto de 
Hafnia alvei 
HA4597™ na perda 
de peso e no 
controle glicêmico 
após cirurgia 
bariátrica - 
protocolo de estudo 
para um ensaio 
clínico triplo-cego, 
randomizado em 
blocos, de 12 meses, 
de grupos paralelos 
e controlado por 
placebo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Geral 

 
 
Os resultados pré-clínicos e clínicos 
com Hafnia alvei HA4597™ são 
muito promissores em relação à 
perda de peso e redução dos níveis 
glicêmicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trials 

 
 
 
 
 
 
Bai, et al. 
2024 

 
 
 
 
 
 
PubMed 

 
Alterações no 
microbioma 
intestinal e no 
metaboloma em 
população adulta 
com sobrepeso ou 
obesidade após 
intervenção para 
perda de peso com 
Bifidobacterium breve 
BBr60: um ensaio 
clínico 
randomizado. 
 

 
 
 
 
 
Adulto 

 
O estudo indica que o BBr60 pode 
regular com segurança e eficácia o 
IMC, o peso corporal, a glicose 
sérica, os lipídios e os marcadores 
de função hepática, o que pode 
envolver o impacto do BBr60 em 
bactérias intestinais importantes 

 
 
 
 
International 
journal of 
molecular 
sciences 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38265338/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38265338/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38265338/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38265338/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38265338/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38265338/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38265338/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38265338/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38265338/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39456659/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39456659/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39456659/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39456659/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39456659/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39456659/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39456659/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39456659/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39456659/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39456659/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39456659/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39456659/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39456659/
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Almalki, et 
al. 2023 

 
 
PubMed 

 
Efeito de 
probióticos multi-
cepas como anti-
obesidade entre 
adultos sauditas 
com sobrepeso e 
obesos. 

 
 
Adulto 

 
Os autores sugerem que o uso de 
probióticos multi-cepas tem grande 
potencial terapêutico para a redução 
do peso em pacientes obesos sem 
diabetes. 

 
 
Medicine 

 
 
Othman et 
al. 2023 

 
 
 
PubMed 

Um ensaio clínico 
sobre os efeitos da 
suplementação de 
prebióticos e 
probióticos na perda 
de peso, perfil 
psicológico e 
parâmetros 
metabólicos em 
indivíduos obesos. 
 

 
 
 
Adulto 

 
O estudo demonstra que o grupo em 
uso de probiótico mostrou 
diminuição significativa da massa 
gorda e diminuição significativa da 
glicemia em jejum. 

 
Endocrinolo
gy, diabetes 
& 
metabolism 

 
 
 
 
 
 
Lauw, et al. 
2023 

 
 
 
 
 
 
 
PubMed 

 
 
Efeitos da 
suplementação 
simbiótica em 
características da 
síndrome 
metabólica e perfil 
microbiano 
intestinal entre 
indivíduos chineses 
de Hong Kong com 
sobrepeso e 
obesidade: um 
ensaio 
randomizado. 

 
 
 
 
 
 
Adulto 

 
 
 
 
 
O estudo aponta que o uso de 
simbiótico juntamente com uma 
dieta balanceada melhora 
significativamente índices de 
gordura do tronco e perda de peso. 

 
 
 
 
 
 
Nutrients 
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Laue, et al. 
2023 

 
 
 
 
 
PubMed 

 
Efeito de um 
probiótico e um 
simbiótico na massa 
de gordura corporal, 
peso corporal e 
características da 
síndrome 
metabólica em 
indivíduos com 
sobrepeso 
abdominal: um 
estudo clínico 
humano, duplo-
cego, randomizado e 
controlado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adulto 

 
 
 
 
 
O estudo conclui resultados 
significativos envolvendo 
probióticos visando o controle de 
peso e resultados de saúde 
metabólica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nutrients 

 
 
Li, et al. 
2023 

 
 
 
PubMed 

 
Efeitos da 
administração de 
probióticos em 
crianças com 
sobrepeso ou 
obesidade: uma 
meta-análise e 
revisão sistemática. 

 
 
Criança 

 
O estudo mostra que a 
suplementação probiótica pode ser 
benéfica na redução do HDL em 
pacientes adolescentes e crianças 
obesas ou com sobrepeso. 

 
 
Journal of 
translational 
medicine 

 
 
Li, et al. 
2024 

 
 
PubMed 

 
O papel dos 
Lactobacillus 
plantarum na 
redução da 
obesidade: uma 
meta-análise 
 
 
 
 

 
 
Adulto 

 
O estudo demonstra que apesar do 
L.plantarum apresentar benefícios 
em relação a perda de peso, esses 
resultados também são 
influenciados diretamente por 
fatores como idade e gênero de cada 
indivíduo. 

 
 
International 
journal of 
molecular 
sciences 

 
 
 
Marcelo, et 
al. 2022 

 
 
 
PubMed 

 
Resultados da 
terapia probiótica 
na composição 
corporal de crianças 
e adolescentes com 
obesidade: um 
ensaio clínico 
controlado não 
randomizado. 
 

 
 
Criança 
e 
Adolesc
ente 

 
O estudo concluiu que a 
suplementação com a cepa de 
probiótico não foi eficaz em 
promover a perda de peso ou 
melhorar a composição corporal 
dessa população. 

 
Archives of 
endocrinolog
y and 
metabolism 
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Duan, et al. 
2024 

 
 
 
 
PubMed 

 
Uma meta-análise 
do efeito terapêutico 
da intervenção 
probiótica em 
adolescentes obesos 
ou com sobrepeso. 

 
 
Adolesc
ente 

 
O estudo concluiu que a 
suplementação probiótica foi 
benéfica no gerenciamento de 
indicadores metabólicos, como 
glicemia de jejum, índice de massa 
corporal e proteína C-reativa 
relacionada à inflamação em 
adolescentes com sobrepeso ou 
obesos. 
 

 
 
 
 
Frontiers in 
endocrinolog
y 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cho, et al. 
2022 

 
 
 
 
 
 
PubMed 

 
Efeito do MED-02 
contendo duas cepas 
probióticas, 
Limosilactobacillus 
fermentum MG4231 e 
MG4244, na 
redução da gordura 
corporal em 
indivíduos com 
sobrepeso ou 
obesos: um estudo 
randomizado, 
multicêntrico, 
duplo-cego e 
controlado por 
placebo. 

 
 
 
 
 
Adultos 

 
 
Nesse estudo concluiu-se que o uso 
de probiótico reduziu a massa de 
gordura corporal, a porcentagem de 
gordura corporal e o peso corporal 
em indivíduos com sobrepeso ou 
obesos sem efeitos colaterais. 

 
 
 
 
 
 
Nutrients 
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Caferoglu e 
Sahin. 2021 

 
 
 
SciELO 

 
 
Os efeitos do quefir 
em refeições mistas 
sobre o apetite e a 
ingestão de 
alimentos: um 
estudo 
randomizado 
cruzado. 

 
 
 
 
Adulto 
(mulher
es) 

 
O  estudo demonstrou que 
adicionar kefir a uma refeição de 
alto índice glicêmico pode prevenir 
aumentos no apetite e na ingestão 
de alimentos, resultando em 
respostas pós-prandiais 
semelhantes às de uma refeição de 
baixo índice glicêmico. Essas 
descobertas podem permitir o 
desenvolvimento de novas 
estratégias alimentares baseadas na 
regulação do apetite para tratar ou 
prevenir a obesidade, 
particularmente para sociedades 
ocidentais.  

 
 
 
 
Revista de 
nutrição 

 
 
 
Sohn, et al. 
2023 

 
 
 
 
PubMed 

 
Efeito do 
Lactobacillus 
plantarum LMT1-48 
na gordura corporal 
em indivíduos com 
sobrepeso: um 
ensaio 
randomizado, 
duplo-cego e 
controlado por 
placebo. 

 
 
 
 
Adulto 

 
O estudo demostra o potencial 
efeito antiobesogênico da cepa 
LMT1-48 com redução significativa 
peso corporal, a AGV abdominal, a 
resistência à insulina e os níveis de 
leptina 

 
 
Diabetes & 
metabolism 
journal 

 
 
 
 
 
 
 
Kwon, et al. 
2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
PubMed 

 
O efeito da 
combinação de 
Lacticaseibacillus 
paracasei BEPC22 e 
Lactiplantibacillus 
plantarum BELP53 
(BN-202M) na 
perda da 
porcentagem de 
gordura corporal em 
indivíduos com 
sobrepeso: um 
estudo 
randomizado, 
duplo-cego e 
controlado por 
placebo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Adulto 

 
 
O estudo concluiu que houve uma 
mudança estatisticamente 
significativa na perda de peso 
favorável ao grupo em uso de 
probiótico ao grupo placebo. 

 
 
 
 
 
 
 
Nutrients 
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Viscardi et 
al. 2021 

 
 
 
 
SciELO 

 
 
Perfil volátil e 
aceitabilidade do 
consumidor de 
iogurtes naturais 
elaborados com 
culturas nativas 
chilenas de 
Enterococcus sp. 
strain bb3 e 
Lactobacillus sp. 
strain bb6 
 
 

 
 
 
 
Geral 

 
 
O trabalho faz relação entre a 
obesidade e microbiota intestinal,  
sugerem um iogurte funcional 
natural com cepas probióticas que 
poderia ser alternativa de saciedade 
e para promover estilo de vida 
saudável. 

 
 
 
J. Chil. 
Chem. Soc 

 
 
Aguiar et 
al. 2023 

 
 
SciELO 

 
Relação entre 
hábitos alimentares, 
peso corporal e 
saúde intestinal em 
indivíduos adultos. 

 
 
Geral 

 
Nota-se uma baixa frequência de 
consumo de alimentos que auxiliam 
na saúde intestinal. No entanto, não 
foi constatado que o peso corporal 
exerce influência na composição da 
microbiota intestinal. 

Revista 
Enfermaria 
Actual en 
Costa Rica 
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Morán-
Ramos et 
al. 2022 

 
 
 
 
SciELO 

 
 
 
Composição da 
microbiota 
intestinal após 
atividade física e 
dietética 
intervenção: um 
estudo piloto em 
crianças mexicanas 
com obesidade. 

 
 
 
Criança
s 

 
Não foram observadas 
modificações no índice de massa 
corporal, gordura corporal, 
composição ou diversidade da 
microbiota intestinal com a 
intervenção, mas foi possível 
associar a redução da circunferência 
da cintura à presença de 
Odoribacter após uma intervenção 
multidimensional em crianças 
mexicanas com obesidade . 

 
 
Bol Med 
Hosp Infant 
Mex 

 
 
Potrykus et 
al, 2024. 

 
 
 
PubMed 

A suplementação 

pré-operatória de 

probióticos 

multicepas não 

afeta as alterações 

de peso corporal 

ou os fatores de 

risco 

cardiometabólicos 

em bariátrica: 

ensaio clínico 

randomizado, 

duplo-cego e 

controlado por 

placebo 

  
 
O estudo concluiu que a  
administração pré-operatória de 
probióticos não afeta a perda de 
peso e parâmetros metabólicos 
clinicamente significativos em 
pacientes tratados com BS. 

 
 
 
 
 
 
 
Nutrients 

 
 
 
Sohn et al, 
2022. 

 
 
 
 
PubMed 

 
 
Eficácia e segurança 
de Lactobacillus 
plantarum K50 em 
lipídios em coreanos 
com obesidade: um 
ensaio clínico 
controlado, duplo-
cego e randomizado 

 
 
 
 
 
Geral 

 
O estudo concluiu que o peso 
corporal, a massa gorda e a área de 
gordura abdominal não mudaram 
significativamente nos dois grupos. 
Entretanto, o consumo de LPK 
levou a alterações favoráveis na 
microbiota, sugerindo potenciais 
benefícios para o controle dos perfis 
lipídicos sanguíneos. 

 
 
 
Frontiers in 
Endocrinolo
gy 
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Solito et al, 
2021. 

 
 
 
PubMed 

A suplementação 

com as cepas 

Bifidobacterium 

breve BR03 e B632 

melhorou a 

sensibilidade à 

insulina em 

crianças e 

adolescentes com 

obesidade em um 

ensaio clínico 

cruzado, 

randomizado, 

duplo-cego e 

controlado por 

placebo 

 
 

 
 
 
Criança 
e 
adolesc
ente 

 
O estudo concluiu que um 
tratamento de 8 semanas com 
B.breve BR03 e B632 teve efeitos 
benéficos na sensibilidade à 
insulina em jovens com obesidade. 
A funcionalidade da microbiota 
pode influenciar as respostas 
metabólicas aos probióticos. 
Tratamentos probióticos 
personalizados podem ser uma 
estratégia adicional para a 
obesidade. 

 
 
 
 
 
Clinical 
Nutrition 

 
 
 
 
 
 
Riveros, et 
al.2024 

 
 
 
 
 
 
 
PubMed 

 
 
 
 
Efeito da ingestão 
de Bifidobacterium 

no peso corporal e 
na gordura corporal 
em adultos com 
sobrepeso e obesos: 
uma revisão 
sistemática e meta-
análise. 

 

 
 
 
 
 
 
Adúltos 

 
 
 
 
Os probióticos do 
gênero Bifidobacterium  
podem contribuir para o 
gerenciamento do sobrepeso e da 
obesidade, reduzindo a massa de 
gordura corporal 

 
 
 
 
Journal of 
the 
American 
Nutrition 
Association 

 
 

Em Lopéz-Moreno, et al. 2020 e Riveros, et al. 2024 estima-se que a modulação da 

microbiota é positiva e sugere que altas doses de Lactobacillus sejam introduzas na ingestão da 

população obesa.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38498828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38498828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38498828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38498828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38498828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38498828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38498828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38498828/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38498828/
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Os probióticos podem ser ferramentas úteis frente ao sobrepeso de indivíduos, pois 

podem suprimir patógenos presentes na microbiota dos hospedeiros a partir dos bons 

microorganismos, como as Bifidobactérias citadas por Rahayu, et al. 2021 e Hafnia alvei HA4597 

citada por Ismael, et al. 2023. Autores como Santana, et al. 2018 já esclarecem a importância dos 

probióticos pelo mesmo mecanismo frente a obesidade: a modulação da microbiota intestinal, fator que pode 

auxiliar na perca ou ganho de peso. 

A ausência das cepas de Bifidobacterium estão associadas ao aumento do percentual de 

gordura e da medida da circunferência da cintura, em adultos (Sergeev, et al. 2020), (Shin, et al. 

2024), (Mo, et al. 2022) e (Oraphruek, et al. 2023). Sugere-se a criação de protocolos de 

administração dos probióticos (alimento enriquecido, cápsulas ou pó), nesse sentido, Othman, 

et al. 2023 observaram redução do peso, diminuição do IMC e glicemia em jejum de pacientes 

expostos a cápsula de probióticos por 1 mês. 

Oh, et al. 2022 e Bai, et al. 2024 identificaram a relação entre probióticos e emagrecimento 

a partir da constatação de microrganismos promissores, Lactobacillus paracrasei e Bifidobacterium 

breve, respectivamente, sendo que o primeiro pode atuar em conjunto com a Interleucina-6 – IL6, 

mitigando efeitos da obesidade e o último favorecendo a redução do peso, IMC e glicemia em 

jejum por meio de modulação. Janczy, et al. 2020 cita que os probióticos melhoraram a condição 

da microbiota e da barreira intestinal a partir de dieta associada. 

O trabalho de Chanda, et al. 2024 identifica a perca da diversidade microbiológica 

intestinal de obesos como um fator de alteração no sistema funcional saudável, esta perca inclui 

microrganismos produtores de ácidos graxos de cadeia curta, pois estes possuem ação anti-

inflamatória e são importantes para o metabolismo dos indivíduos. 

Lauw, et al. 2023 cita que o uso de simbióticos com intervenções dietéticas combinadas 

demonstrou uma resposta positiva significativa em parâmetros clínicos, notavelmente na 

redução da glicemia em jejum, insulina e IMC, parâmetros também encontrados por (Laue, et 

al. 2023), (Li, et al. 2024, Cho, et al. 2022) que concluíram que o uso de probióticos resulta em 

melhorias significativas na massa de gordura corporal e IMC, Barbosa. 2022 e Zhang, et al. 2016, 

corroboram com a ideia ao evidenciar que probióticos tem efeito potencial benéfico em seu 

hospedeiro como no metabolismo de lipídeos e consequente perca de peso.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sergeev+IN&cauthor_id=31952249
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Janczy+A&cauthor_id=33326198
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Li, et al. 2024 avaliaram que os probióticos foram capazes de diminuir substancialmente 

níveis de colesterol, triglicerídeos em crianças e adolescentes, porém não havendo efeito 

significativo no IMC, evidenciando que o efeito benéfico no metabolismo lipídico é relevante, 

Marcelo, et al. 2022 verificaram em trabalho com o mesmo público que o uso da cepa Lactobacillus 

rhamnosus não foi capaz de promover de forma eficaz a perda de peso ou a melhoria da 

composição corporal desses indivíduos.  

A intervenção probiótica estudada nessa meta-análise reduziu o IMC em adolescentes 

obesos, mas não teve efeito significativo sobre o peso e a % de gordura corporal, isso pode se dar 

devido ao estágio de crescimento e desenvolvimento simultâneo de peso e altura, Duan, et al. 

2024. 

O estudo de Kwon, et al. 2024 destacou a perda de peso significativa em pacientes com 

probióticos comparados ao grupo placebo placebo, assim como Sohn, et al. 2023 que além do peso 

corporal, verificou redução da gordura abdominal, a resistência à insulina e os níveis de leptina 

em indivíduos com sobrepeso, a partir da administração do probiótico LMT1-48 

Caferoglu e Sahin. 2021 sugerem o uso do kefir como aliado na prevenção da obesidade, 

adicionar kefir a uma refeição de alto índice glicêmico pode prevenir aumentos no apetite e na 

ingestão de alimentos, resultando em respostas semelhantes às de uma refeição de baixo índice 

glicêmico. Ainda, como estratégia alimentar, Viscardi, et al. 2021 fez relação entre a obesidade e 

microbiota intestinal e sugeriu um iogurte funcional com cepas probióticas que poderia ser 

alternativa de saciedade e para promover estilo de vida saudável, podendo também reduzir a 

obesidade, outros autores como Solito, et al. 2021 demonstraram benefícios em sensibilidade à 

insulina, reforçando a importância de estratégias probióticas personalizadas. 

Morán-Ramos, et al. 2022 não observaram modificações no índice de massa corporal, 

gordura corporal, composição ou diversidade da microbiota intestinal mesmo com a presença de 

Odoribacter após uma avaliação com crianças mexicanas com obesidade, assim como (Aguiar, et 

al. 2023), (Potrykus, et al. 2024) e (Sohn, et al. 2022) que não verificaram influência do 

microbioma intestinal e o peso corporal nos indivíduos avaliados. 

Os dados evidenciam a complexidade da relação entre microbiota e obesidade, Embora 

algumas cepas tenham resultados consistentes, a variabilidade em nossos estudos destaca a 
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necessidade de individualização terapêutica e de mais estudos randomizados para consolidar 

evidências. Além disso, a alimentação, incluindo o uso de alimentos como o kefir, surgem como 

estratégia complementar para manejo e prevenção da obesidade. 

Por fim, apesar das limitações em alguns estudos quanto ao impacto direto no peso 

corporal, a modulação da microbiota intestinal e as melhorias nos marcadores metabólicos 

apontam para um cenário promissor no uso de probióticos como coadjuvantes na saúde 

metabólica. 
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