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APRESENTAÇÃO

A coleção “Prevenção e Promoção de Saúde” é uma obra composta de onze  
volumes que apresenta de forma multidisciplinar artigos e trabalhos desenvolvidos em 
todo o território nacional estruturados de forma a oferecer ao leitor conhecimentos nos 
diversos campos da prevenção como educação, epidemiologia e novas tecnologias, 
assim como no aspecto da promoção à saúde girando em torno da saúde física e 
mental, das pesquisas básicas e das áreas fundamentais da promoção tais como a 
medicina, enfermagem dentre outras. 

Este volume torna-se especial por agregar diversos e distintos trabalhos que 
abordam uma linha de interesse de diversas subáreas da saúde que é a oncologia. 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem em 
comum o crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. Pela 
velocidade rápida com que estas células se dividem elas se tornam agressivas e 
incontroláveis podendo se espalhar para outras regiões do corpo. Assim os diferentes 
tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células do corpo. O interesse por 
essa enfermidade se estende desde os níveis moleculares e informacionais das 
células até às alterações fisiológicas e características clínicas do paciente. 

Deste modo, a coleção “Prevenção e Promoção de Saúde”  apresenta uma teoria 
bem fundamentada seja nas revisões, estudos de caso ou nos resultados práticos 
obtidos pelos pesquisadores, técnicos, docentes e discentes que desenvolveram 
seus trabalhos aqui apresentados. Ressaltamos mais uma vez o quão importante 
é a divulgação científica para o avanço da educação, e a Atena Editora torna esse 
processo acessível oferecendo uma plataforma consolidada e confiável para que 
diversos pesquisadores exponham e divulguem seus resultados. 

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: O câncer de mama resulta de causas 
multifatoriais, como biológicas, reprodutivas, 
comportamentais e de estilo de vida. A dieta é 
responsável por 35% de aumento de risco ou 
de proteção, a depender da qualidade da dieta. 
O objetivo deste estudo é comparar o consumo 
de energia, macronutrientes e ácidos graxos de 
mulheres com e sem câncer de mama. Trata-
se de um estudo com dados secundários, a 
partir de dois bancos de dados, ambos com 
delineamento transversal. A amostra final foi de 
616 mulheres, sendo 420 mulheres sem câncer 
de mama e 201 mulheres com câncer de mama. 
Foram avaliados dados de consumo de energia, 
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carboidratos, proteínas, gorduras totais e ácidos graxos. As análises estatísticas foram 
realizadas no software Stata versão 13.0 e foram considerados valores com p<0,05 
como estatisticamente significantes. Os resultados apontaram que a idade média 
foi de 51,6 (3,90) anos. Das mulheres analisadas, 32,7% possuíam diagnóstico de 
câncer de mama. Os resultados apontaram que as médias de consumo foram mais 
altas nas mulheres com câncer, no que diz respeito às calorias (p<0,0001), proteínas 
(p<0,0001), carboidratos (p<0,0001), ácidos graxos saturados (p<0,0001) e ácidos 
graxos monoinsaturados (p<0,0001), com exceção dos ácidos graxos polinsaturados 
(p=0,22). Conclui-se que mulheres com câncer de mama possuem consumo médio de 
energia, macronutrientes e ácidos graxos saturados e monoinsaturados maiores que 
mulheres saudáveis. Devem-se buscar ações de promoção de saúde que possibilitem 
a melhoria na prática de uma alimentação saudável, não só para as pacientes com 
câncer, mas em ambos os grupos.
PALAVRAS-CHAVE: Câncer de mama. Mamografia. Consumo Alimentar. Dieta.

BREAST CANCER AND FOOD CONSUMPTION: CORRELATION BETWEEN 

HEALTHY WOMEN AND BREAST CANCER CAREERS

ABSTRACT: Breast cancer results from multifactorial causes such as biological, 
reproductive, behavioral and lifestyle. The diet is responsible for a 35% increased risk 
or protection, depending on the quality of the diet. The aim of this study is to compare 
the energy, macronutrient and fatty acid consumption of women with and without 
breast cancer. This is a study with secondary data from two databases, both with cross-
sectional design. The final sample consisted of 616 women, 420 women without breast 
cancer and 201 women with breast cancer. Data on energy consumption, carbohydrates, 
proteins, total fat and fatty acids were evaluated. Statistical analyzes were performed 
using Stata software version 13.0 and values   with p <0.05 were considered statistically 
significant. The results showed that the average age was 51.6 (3.90) years. Of the 
women analyzed, 32.7% had a diagnosis of breast cancer. The results showed that 
the average consumption was higher in women with cancer regarding calories (p 
<0.0001), protein (p <0.0001), carbohydrates (p <0.0001), fatty acids. (p <0.0001) and 
monounsaturated fatty acids (p <0.0001), except for polyunsaturated fatty acids (p 
= 0.22). It is concluded that women with breast cancer have higher average energy 
consumption, macronutrients and saturated and monounsaturated fatty acids than 
healthy women. Health promotion actions should be sought to improve the practice of 
healthy eating, not only for cancer patients, but in both groups.
KEYWORDS: Breast cancer. Mammography. Food Consumption. Diet.
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1 |  INTRODUÇÃO

As doenças crônicas não transmissíveis configuram-se como um dos maiores 
problemas de saúde pública da atualidade e dentre elas, o câncer é apontado como 
a segunda causa de morbimortalidade em âmbito mundial. As estimativas indicam 
que os casos deverão aumentar em cerca de 70% nas próximas duas décadas 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018).

No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), foram estimados 
cerca de 600 mil novos casos de câncer para o ano de 2018, sendo 59.700 desses 
novos casos referentes ao câncer de mama, com um risco estimado de 56,33 casos 
a cada 100 mil mulheres. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, esse 
tipo de câncer é o primeiro mais frequente nas mulheres das regiões sul, sudeste, 
centro-oeste e nordeste. Especificamente no Ceará, a estimativa para o mesmo 
período é de 2.220 novos casos (INCA, 2017a).

A mamografia é o principal exame de detecção precoce para o câncer de mama. 
Teve sua descoberta em meados do século XX e desde então foi implementada 
como um método de diagnóstico. A classificação dos resultados das mamografias é 
feita através do Breast Image Reporting and Data System (BI-RADS), que consiste 
em uma divisão em categorias de 0 até 6, de acordo com as características da 
mama (AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY, 2003; INCA, 2015).

O câncer de mama resulta de causas multifatoriais, como biológicas, 
reprodutivas, comportamentais e de estilo de vida. Dentre os fatores de risco estão 
a menarca precoce, a menopausa tardia, a primeira gestação após os 30 anos de 
idade, a nuliparidade, a história familiar de câncer de mama, a alta densidade do 
tecido mamário e a idade avançada, sendo estes últimos considerados os mais 
bem conhecidos fatores de risco. Além desses, a ingestão de bebidas alcoólicas, 
o excesso de peso, os hábitos alimentares e a exposição à radiação ionizante 
também são considerados para o desenvolvimento deste câncer (SILVA; RIUL, 
2011; SANT’ANA et al., 2016; INCA, 2017b).

Os hábitos alimentares inadequados baseados em alimentos processados 
e ultraprocessados e pobre em alimentos in natura é apontada como a segunda 
causa evitável de câncer, respondendo por 35% do risco de desenvolvimento da 
doença, ao passo que uma dieta rica em grãos integrais, frutas e vegetais e pobre 
em alimentos ultraprocessados desempenha papel protetor em relação ao câncer, 
devido a quantidade de micronutrientes, fitoquímicos e fibras, nutrientes apontados 
como preventivos desta malignidade (RUIZ; HERNÁNDEZ, 2014).

Dentre as recomendações dietéticas, estão a diminuição do consumo de 
carnes vermelhas, restrição do consumo de bebidas alcoólicas e do uso de sódio 
na alimentação, aumento da ingestão de produtos de origem vegetais, tais como 
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frutas, hortaliças, legumes, grãos integrais e feijões (WCRF, 2017).
A relação entre a alimentação e o câncer de mama é ambígua, no sentido de 

que a ingestão de carnes vermelhas, gordura animal e frituras aumentam o risco de 
desenvolvimento de câncer, em contrapartida, a ingestão de frutas e hortaliças é 
correlacionada com a redução do risco da doença (CASTRO et al., 2017).

O objetivo deste trabalho é comparar o consumo dietético de energia, 
macronutrientes e ácidos graxos da dieta de mulheres saudáveis e mulheres com 
câncer de mama.

2 |  METODOLOGIA

Estudo com dados secundários de dois bancos de dados, ambos de pesquisas 
com delineamento transversal. Os dados compilados para o presente estudo referem-
se à ingestão de energia, macronutrientes (carboidratos, proteínas e gordura total) 
e ácidos graxos, de ambos os grupos.

O primeiro banco de dados é oriundo da pesquisa “Projeto Prevendo: Saúde, 
Envelhecimento, Dieta e Inflamação: desenvolvimento, validação e normatização 
de instrumentos para promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis”, realizado de junho de 2016 a janeiro de 2017, no Grupo de Estudos e 
Educação em Oncologia (GEEON), uma organização não governamental vinculada 
à Universidade Federal do Ceará.

A pesquisa supracitada foi realizada com mulheres que procuravam o serviço 
de mastologia do GEEON. O consumo alimentar foi avaliado através de dois 
recordatórios de 24 horas (R24h), aplicados em 420 mulheres sem alterações 
mamográficas. Os dados obtidos através do R24h foram digitados na Plataforma 
Brasil Nutri e, posteriormente, lançados no Statistical Analysis System (SAS).

O segundo banco de dados avaliado é oriundo da pesquisa “Avaliação do 
Letramento em Saúde, Adaptação Transcultural e Validação do Health Literacy 
Questionnaire (HLQ) para o português brasileiro”, realizada no Centro Regional 
Integrado de Oncologia (CRIO), local para onde são encaminhadas pacientes 
diagnosticadas com câncer de mama no GEEON. A coleta ocorreu no período 
de maio a novembro de 2017, com 201 mulheres diagnosticadas com câncer de 
mama. Foi aplicado um questionário de frequência alimentar (QFA) desenvolvido e 
utilizado no Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), o QFA-ELSA, 
que consiste de 114 itens alimentares. Os nutrientes foram avaliados no software 
Diet Win Profissional, versão 3090.

Todas as participantes foram informadas de forma clara sobre os objetivos 
da pesquisa e assinaram a um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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(TCLE). Ambas as pesquisas foram aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos, a primeira da Universidade Estadual do Ceará (CAAE 
18054613.0.0000.5534) e, a segunda, da Universidade Federal de Goiás (CAAE 
59485816.9.1001.5078).

As análises estatísticas foram realizadas no software Stata versão 13.0 e 
foram considerados valores com p<0,05 como estatisticamente significantes.

3 |  RESULTADOS

No total, 616 mulheres foram avaliadas, com idade média de 51,58 (3,90) anos. 
Destas, 48,86% completaram menos de 8 anos de estudo, 75,49% estavam acima 
do peso, 92,21% relataram não fumarem e 53,10% não eram casadas. Das mulheres 
analisadas, 32,70% possuíam diagnóstico de câncer de mama. Ao se estratificar 
pela presença do câncer de mama, verificou-se que o excesso de peso foi mais 
alto em mulheres saudáveis, com 79,52%. Em relação ao grau de escolaridade, 
houve resultados aproximados nos dois grupos no intervalo de < 8 anos de estudo, 
que apresentou percentuais de 49,40% e 47,76%, respectivamente. No que diz 
respeito ao estado civil, ocorreu um maior número de não casadas nas mulheres 
com câncer, com 59,20%. Quanto ao tabagismo, a maioria nos dois grupos não é 
fumante (Tabela 1).

 Mulheres sem câncer de mama Mulheres com câncer de mama p-valor
Idade (anos), média (DP) 52,16(9,18) 50,39(10,58) 0,034*
Peso (kg), média (DP) 68,35(12,36) 68,18(14,59) 0,873*
Estatura (cm), média (DP) 153,42 (5,42) 154,65 (6,50) 0,014*
IMC (%) <0,001**
   Excesso de peso 79,52 67,16
   Adequado 20,48 27,86
   Abaixo do peso 0 4,97
Escolaridade (%) <0,001**
   <8 anos de estudo 49,40 47,76
   9 a 11 anos de estudo 40,72 28,86
   >12 anos de estudo 9,87 23,38

Estado civil (%) 0,034**

   Não casada 50,12 59,20
   Casada 49,88 40,80

Tabagismo (%) 0,005**
   Sim 9,87 3,48

   Não 90,12 96,52

Tabela 1. Características sociodemográficas das mulheres de acordo com a presença de câncer 
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de mama. Fortaleza, 2019.
DP – desvio padrão; IMC – índice de massa corporal.

*teste t-student. **teste qui-quadrado.

O consumo de energia, carboidratos, proteínas, gorduras, gordura saturada e 
monoinsaturada foram correlacionados significativamente entre os grupos avaliados. 
Observa-se que a energia média foi mais alta para as mulheres com câncer de 
mama, do que para as mulheres saudáveis, bem como no consumo de proteínas 
e carboidratos. Para o consumo médio de gorduras totais, os valores no grupo de 
mulheres com câncer de mama foram menores, contudo, a quantidade de consumo 
de ácido graxo saturada entre este grupo foi maior do que quando comparado com 
as mulheres sem câncer de mama (Tabela 2).

 Mulheres sem 
câncer de mama

Mulheres com câncer de 
mama r p-valor*

Calorias (kcal) 1.656,36(408,01) 2.150,76(804,52) 0,378 <0,0001
Proteínas 54,20(17,63) 107,15(41,58) 0,667 <0,0001
Carboidratos 217,19(60,26) 302,41(128,27) 0,413 <0,0001
Gorduras totais 75,17(19,14) 60,77(29,65) -0,281 <0,0001

AG saturados 18,60(6,89) 21,31(11,30) 0,147 <0,0001

AG monoinsaturadas 18,03(6,07) 21,78(12,17) 0,202 <0,0001

AG polinsaturadas 11,91(3,49) 11,43(6,01) -0.050 0,22

Tabela 2. Correlação entre o consumo de energia, macronutrientes e ácidos graxos com 
presença de câncer de mama. Fortaleza, 2019.

*correlação de Pearson. Valores expressos em média e desvio padrão. Kcal = quilocalorias, g = gramas, mg = 
miligramas, AG = ácidos graxos.

 

4 |  DISCUSSÃO

O presente estudo comparou o consumo médio de energia, de macronutrientes 
e de ácidos graxos da dieta de mulheres saudáveis e de mulheres com câncer 
de mama. Os resultados apontaram que as médias de consumo foram mais altas 
nas mulheres com câncer, no que diz respeito às calorias (p<0,0001), proteínas 
(p<0,0001), carboidratos (p<0,0001), ácidos graxos saturados (p<0,0001) e ácidos 
graxos monoinsaturados (p<0,0001), com exceção dos ácidos graxos polinsaturados 
(p=0,22). Além disso, verificou-se excesso de peso nos dois grupos estudados; nas 
mulheres saudáveis (79,52%) e nas mulheres com câncer de mama (67,16%).

Resultados divergentes foram encontrados em estudo realizado com 117 
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mulheres recém-diagnosticadas com câncer de mama e 88 mulheres sem câncer 
de mama, em que os achados apontaram que antes da quimioterapia, o consumo 
de energia e de macronutrientes foi semelhante entre os grupos, enquanto que o 
IMC foi maior entre as mulheres com câncer de mama (VRIES et al., 2017). 

Existem evidências crescentes de que fatores alimentares podem desempenhar 
papel relevante tanto no desenvolvimento, quanto na prevenção do câncer de 
mama. Em uma revisão sistemática realizada por Rossi e colaboradores (2014), 
o alto consumo de carne vermelha, de gordura, triglicérides e colesterol total foi 
associado ao aumento do risco do câncer de mama (ROSSI et al., 2014). Em nosso 
estudo, o grupo de mulheres com câncer de mama, quando comparado com o grupo 
de mulheres sem câncer de mama, apresentou maior consumo médio de gordura 
saturada, apesar de possuir menor valor de consumo de gordura total.

Em muitos casos, a diferença do consumo de macronutrientes entre mulheres 
com e sem câncer de mama pode ser justificada pela mudança na dieta que ocorre 
durante o tratamento da doença. Devido ao surgimento de alguns efeitos colaterais 
em decorrência da quimioterapia, algumas aversões alimentares podem surgir, 
comprometendo o consumo de alimentos como frutas, vegetais e cereais integrais 
por alimentos processados e ultraprocessados, como é o caso do sorvete (VERDE, 
et al., 2009; LOPES, et al., 2016). 

A preferência por alimentos ricos em carboidratos simples por mulheres com 
câncer de mama também foi investigada por Silva e colaboradores (2015), em que 
pães, arroz branco e açúcar foram os alimentos mais consumidos antes, durante e 
após o tratamento quimioterápico, com mais de 50% das participantes apresentando 
este consumo nas três fases do tratamento (SILVA et al., 2015).

Embora exista uma predominância no consumo de alimentos ultraprocessados 
por mulheres com câncer de mama, um estudo realizado com 1560 mulheres, 
constatou um aumento no consumo de frutas, legumes e grãos integrais após o 
diagnóstico de câncer, seguido da diminuição no consumo de produtos ricos em 
açúcar, grãos refinados e bebidas alcoólicas (VELENTZIS, et al., 2011).

Por fim, de acordo com Heidari e colaboradores (2018), os padrões alimentares 
podem influenciar diretamente o risco da doença. O padrão alimentar saudável, 
representado pelo consumo de grãos integrais, frutas, legumes e peixes foi associado 
a um menor risco de câncer de mama; já o padrão não saudável ou padrão ocidental, 
representado pela ingestão de alimentos processados e ultraprocessados.e fontes 
de amido, foi associado a um maior risco de câncer de mama, principalmente na 
pós-menopausa. 
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5 |  CONCLUSÃO

As mulheres avaliadas possuem diferenças de consumo alimentar, com 
maiores médias de consumo elevado entre as mulheres com câncer de mama. 
Sugerem-se novos estudos, de delineamento longitudinal ou até mesmo de caso-
controle, para que inferências e hipóteses de causalidade sejam testadas. 
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