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APRESENTAÇÃO

A obra “Ciências da Saúde: Campo Promissor em Pesquisa” apresenta um 
panorama dos recentes estudos tecnocientíficos realizados na área da saúde por 
profissionais, acadêmicos e professores no Brasil. Seu conteúdo, disponibilizado 
neste e-book, aborda temas contemporâneos e multitemáticos apresentando um 
compêndio conceitual no intuito de embasar futuras pesquisas. Trata-se de um 
compilado de cento e cinco artigos de variadas metodologias: revisões de literatura, 
estudos primários, estudos-piloto, estudos populacionais e epidemiológicos, ensaios 
clínicos, relatos de experiência, dentre várias outras.

De modo a orientar e guiar a leitura do texto, a obra está dividida em quatro 
volumes: o primeiro destaca questões relacionadas à profilaxia de forma geral, 
apresentando possíveis tratamentos de cunho farmacológico e não farmacológico; 
o segundo abarca estudos focados nas afecções patológicas humanas abordando 
suas origens, incidências, ocorrências, causas e inferências ao indivíduo e à 
coletividade; o terceiro tem seu cerne nas políticas públicas, ações educacionais e 
ações comunitárias, buscando teorizar possíveis ações necessárias para a melhora 
do bem-estar e da qualidade de vida das populações; e, por fim, o quarto volume 
engloba trabalhos e produções no eixo temático da inter e da multidisciplinaridade 
discorrendo sobre como esta conjuntura pode impactar a prática clínica e da pesquisa 
no âmbito das ciências da saúde.

Apesar de diversos em sua abordagem, o conteúdo deste livro retrata de 
forma fidedigna o recente cenário científico editorial: dentre os países que compõe 
a Comunidade de Países de Língua de Portuguesa, o Brasil liderou em 2018, a 
exemplo, o ranking de maior número de produções indexadas nas bases de dados 
Scopus, Web of Science e MEDLINE. Tal, além de colocar a ciência brasileira em 
posição de destaque, vem reforçar ainda mais a área da saúde como um campo 
promissor em pesquisa. Desta forma, enquanto organizadores, esperamos que esta 
obra possa contribuir no direcionamento da investigação acadêmica de modo a 
inspirar a realização de novos estudos fornecendo bases teóricas compatíveis com 
a relevância da comunidade brasileira para a ciência na área da saúde.

Thiago Teixeira Pereira

Luis Henrique Almeida Castro

Silvia Aparecida Oesterreich
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HPB! O QUE É? NÃO ENTENDI! HIPERPLASIA 
PROSTÁTICA BENIGNA: IMPACTANDO O BEM ESTAR 

SOCIAL DA SAÚDE DO HOMEM
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RESUMO: A Hiperplasia Prostática Benigna 
(HPB) caracteriza-se pelo aumento benigno 
da próstata, iniciando-se normalmente em 
homens acima dos 40 anos (AVERBECK et al, 
2010). A partir disso, o objetivo desse projeto 
de extensão está no desenvolvimento de um 
trabalho de fundamental importância, pois 
possui como público-alvo, uma população 
carente de informações e que estão em 
processo de envelhecimento. Nesse sentido, a 

prática educativa em questão está fornecendo 
informações pertinentes aos idosos, levando 
em consideração as necessidades dos 
mesmos, tendo como maior enfoque a 
incontinência urinária masculina e atentando 
para a necessidade de informações que 
auxiliem os participantes a encarar o processo 
de envelhecimento como inerente ao ser 
humano, para que possam buscar apoio 
dos seus companheiros e familiares. Como 
metodologia, utilizamos recursos gráficos como 
o multimídia e PowerPoint, além da elaboração 
de dinâmicas e rodas de conversa para troca de 
experiências. Podemos observar ao longo do 
desenvolvimento do programa, que os idosos, 
em sua maioria mulheres, se interessam pelo 
assunto, buscando sempre novas informações 
para levar para suas casas e consequentemente 
para seus companheiros e trazendo dúvidas e 
questionamentos que os mesmos encontraram. 
Além disso, a roda de conversa proporcionou 
grande troca de experiências e mesmo os que 
não vivenciaram no seu cotidiano o problema, 
demonstraram interesse pelo assunto por, pelo 
menos uma vez, ouvirem relatos de homens 
idosos que apresentaram a Hiperplasia 
Prostática Benigna bem como da forma como 
os mesmos tratavam o problema.
PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Saúde 
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dos Homens; Incontinência Urinária.

BPH! WHAT IS? I DID NOT UNDERSTAND! BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA: 

IMPACTING THE SOCIAL WELFARE OF MEN’S HEALTH

ABSTRACT: Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) is characterized by benign prostate 
enlargement, usually beginning in men over 40 years (AVERBECK et al, 2010). From 
this, the objective of this extension project is the development of a work of fundamental 
importance, because it has as target audience a population lacking information and 
that are in the process of aging. In this sense, the educational practice in question is 
providing relevant information to the elderly, taking into account their needs, focusing 
on male urinary incontinence and paying attention to the need for information that helps 
participants to view the aging process as inherent to the human being, so that they 
can seek support from their companions and family. As a methodology, we use graphic 
resources such as multimedia and PowerPoint, as well as the elaboration of dynamics 
and conversation wheels to exchange experiences. We can observe throughout the 
development of the program, that the elderly, mostly women, are interested in the 
subject, always seeking new information to take to their homes and consequently to 
their partners and bringing doubts and questions that they encountered. In addition, 
the conversation wheel provided a great exchange of experiences and even those who 
did not experience the problem in their daily lives, showed interest in the subject for at 
least once hearing reports of elderly men who presented Benign Prostatic Hyperplasia 
as well as the way how they treated the problem.
KEYWORDS: Aging; Men’s Health; Urinary incontinence.

1 |  INTRODUÇÃO

O processo de envelhecer é visto pela sociedade, como aspecto negativo 
e desconhecido da população, levando-os a situações que os impossibilitam de 
envelhecer com qualidade de vida (SILVA; FOSSATTI; PORTELLA, 2007). 

A descoberta de valores e crenças através dos grupos sociais proporciona aos 
idosos, a sua identificação e diferenciação dos demais e a partir desse momento, 
começam a valorizar o seu conhecimento, passando a superar as dificuldades que 
antes não podiam exercer por fatores como condição econômica ou falta de tempo 
(SILVA; FOSSATTI; PORTELLA, 2007).

Em 1976, Isaacs usou o termo “gigantes da geriatria” como referência a 
síndromes clínicas que acometem os idosos, sendo elas: imobilidade, instabilidade 
postural, insuficiência intelectual e incontinência urinária e fecal, acarretando 
em grande dano físico, social e psicológico. Essas síndromes são de etiologias 
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múltiplas, comprometendo a independência do idoso (MACIEL, 1999). 
A HPB está presente em cerca de 50% dos homens com 50 anos de idade, 

causando obstrução do fluxo urinário, acarretando significativas alterações do trato 
urinário inferior em pelo menos metade dessa população (REIS et al, 2003). 

A HPB ocorre devido a uma hiperplasia das células do estroma e do epitélio 
da glândula prostática, ocasionando aumento volumétrico desta podendo causar 
interferência no fluxo normal da urina devido a compressão da uretra prostática 
e ainda pelo relaxamento inadequado do colo vesical. A HPB apresenta relação 
direta com o envelhecimento masculino, acometendo cerca de 90% dos homens 
com idade superior a 80 anos e, tendo em vista o aumento da longevidade do 
homem, será assunto cada vez mais frequente. 

Os sintomas relacionados à HPB são denominados STUI (sintomas do 
trato urinário inferior) ou pela sigla em inglês LUTS, anteriormente denominados 
prostatismo. As STUI podem causar prejuízo significativo à qualidade de vida dos 
pacientes quando relacionados à HPB, além de causar morbidade nos casos que 
não são conduzidos adequadamente (AVERBECK et al, 2010).

Os portadores de HPB podem apresentar sintomas relacionados ao 
armazenamento ou esvaziamento vesical. O jato urinário torna-se fraco e intermitente, 
o que constitui sintoma de alta prevalência na HPB. A hesitância, que se caracteriza 
pelo aumento do intervalo entre o inicio do desejo miccional e a ocorrência efetiva 
do fluxo urinário. Ocorre ainda, o gotejamento terminal devido a permanência de 
pequeno volume urinário na uretra bulbar devido a falha na manutenção da pressão 
do detrusor durante a micção. A urgência e incontinência urinária decorrem de 
contrações involuntárias do detrusor, refletindo na musculatura vesical. A retenção 
urinaria agua torna-se o evento final da obstrução crônica causada pela HPB 
(AVERBECK et al, 2010). 

A HPB pode ser diagnosticada de varias formas, sendo a dosagem de antígeno 
prostático especifico (PSA) associado ao exame digital como diagnóstico crucial para 
a detecção de sinais suspeitos como o tamanho e aumento da próstata. Existem 
três formas de tratamento para HPB, podendo ser expectante, medicamentoso 
ou cirúrgico. O tratamento expectante é indicado aos pacientes que apresentam 
sintomas do trato urinário inferior, mas que não relatam mudanças na qualidade de 
vida, sendo mantidos apenas em observação (NARDOZZA; FILHO; REIS, 2010).

2 |  PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Elaboramos e dispomos de recursos e materiais educativos e ilustrativos 
como apresentação em PowerPoint, elaboração e organização de oficinas, ciclo de 
palestras, rodas de conversa, com abordagem de inúmeros assuntos pertinentes ao 
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processo de envelhecer, além de abordar HPB para homens e mulheres. 
O passo inicial se deu através de contato com os possíveis locais para 

desenvolvimento do projeto, sendo estes os Grupos de Idosos do Município de 
Cascavel, Centros Comunitários e demais grupos que solicitassem a atividade, 
por entendermos a necessidade da população masculina e também feminina em 
entender a HPB, visto que os mesmos carecem de entendimento sobre o assunto. 
A partir do contato com os locais escolhidos, realizamos visitas, buscando conhecer 
e relacionar o publico com a temática envolvida.

Assim, os encontros foram agendados, sendo que ocorrem mensalmente, tendo 
como data fixa, o último sábado de cada mês, envolvendo não somente discentes 
do Curso de Enfermagem, bem como profissionais de outras áreas que possam 
colaborar com assuntos pertinentes ao processo de envelhecimento e saúde dos 
participantes, proporcionando assim, educação continuada. 

3 |  RESULTADOS

Os resultados encontrados convergem com os levantamentos iniciais do 
projeto, sendo que abrangem os assuntos pertinentes ao processo de envelhecer, 
tanto femininos quanto masculinos, por entendermos que as mulheres estão mais 
atentas ao processo saúde-doença, buscando sempre maiores conhecimentos e 
posteriormente repassando-os aos seus companheiros e familiares. 

Assim, abordamos o tema HPB durante as palestras, mesmo observando que a 
maior população do grupo era composta por mulheres e nos encontros posteriores, 
podemos observar que as mesmas nos trouxeram questões pertinentes à doença 
referindo como interesse não somente das mesmas, mas dos seus companheiros. 

Ainda, desenvolvemos oficinas, rodas de conversa onde os participantes 
trocam experiências e fazem seus questionamentos, sendo, até então, a melhor 
forma de abordagem encontrada para levantamento de questões e para participação 
dos indivíduos durante os encontros, sendo que, mesmo os que não conheciam ou 
não vivenciaram experiências com HPB, demonstravam interesse no assunto. Já 
os que vivenciaram na prática a incontinência urinária, relatavam seu cotidiano e 
como enfrentaram ou enfrentam o problema, transmitindo para os demais possíveis 
soluções e intervenções que os ajudaram a superar ou minimizar os danos e 
desconfortos causados pela doença. 

Além das questões relacionadas à HPB, o projeto aborda inúmeras questões 
relacionadas ao processo de envelhecimento da população, tanto masculina, quanto 
feminina como prevenção de doenças, promoção da saúde, prevenção de agravos, 
além de melhora da qualidade de vida, nutrição adequada, níveis pressóricos 
alterados, terapia medicamentosa e sexualidade, de acordo com as necessidades 



 
Ciências da Saúde: Campo Promissor em Pesquisa 2 Capítulo 14 137

levantadas e observadas ao longo do desenvolvimento das oficinas e palestras.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades desenvolvidas nos fazem refletir quanto ao processo de 
envelhecimento, principalmente do público masculino que está sendo atendida com 
o projeto, por nos proporcionar uma visão mais ampla das necessidades que os 
idosos ou participantes em processo de envelhecimento apresentam, nos fazendo 
buscar, entender e apresentar questões que possam auxiliar de alguma forma os 
indivíduos. 

Conforme podemos observar no decorrer dos encontros, uma parte da 
população não aceita e não entende o processo de envelhecer, não sabe como serão 
as mudanças no corpo e na mente durante esse processo, sendo que os encontros 
do projeto com os grupos de idosos auxiliam nesse entendimento, mostrando que 
o idoso não está sozinho, que outras pessoas estão passando e irão passar pelas 
mesmas situações, oferecendo acolhimento e ajuda com as necessidades que os 
mesmos carregam. 

Entretanto, encontramos dificuldades durante a realização do projeto devido a 
HPB se tratar de um assunto direcionado ao homem, dispusemos de baixa demanda 
de homens que participam dos grupos, sendo que a mulher acaba intermediando a 
troca de informações entre seus companheiros, os palestrantes e discentes. 

Porém, a troca de experiências e o retorno de questões elencadas pelas 
mulheres junto com seus companheiros foram de grande valia para o desenvolvimento 
do projeto, proporcionando maior interação entre os participantes e a equipe 
multidisciplinar, convergindo ao aprendizado mútuo. 
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