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APRESENTAÇÃO
A obra “Política, Planejamento e Gestão em Saúde” emerge como uma fonte de 

pesquisa robusta, que explora o conhecimento em suas diferentes faces, abrangendo 
diversos estudos.

Por ser uma área que investiga processos de formulação, implementação, 
planejamento, execução e avaliação de políticas, sistemas, serviços e práticas de saúde, 
a sua relevância no campo das ciências da saúde é indiscutível, revelando a multiplicidade 
de aportes teóricos e metodológicos, de caráter interdisciplinar, transdisciplinar e 
multiprofissional, influenciados por diferentes campos de conhecimento. 

No intuito de promover e estimular o aprendizado dos leitores sobre esta temática, 
os estudos selecionados fornecem concepções fundamentadas em diferentes métodos de 
pesquisa.

Constituído por dez volumes, este e-Book é composto por 212 textos científicos que 
refletem sobre as ciências da saúde, seus avanços recentes e as necessidades sociais da 
população, dos profissionais de saúde e do relacionamento entre ambos.

Visando uma organização didática, a obra está dividida de acordo com seis 
temáticas abordadas em cada pesquisa, sendo elas: “Análises e Avaliações Comparativas” 
que traz como foco estudos que identificam não apenas diferentes características entre 
os sistemas, mas também de investigação onde mais de um nível de análise é possível; 
“Levantamento de Dados e Estudos Retrospectivos” correspondente aos estudos 
procedentes do conjunto de informações que já foram coletadas durante um processo de 
investigação distinta; “Entrevistas e Questionários” através da coleta de dados relativos ao 
processo de pesquisa; “Estudos Interdisciplinares” que oferecem possibilidades do diálogo 
entre as diferentes áreas e conceitos; “Estudos de Revisão da Literatura” que discutem 
o estado da arte da ciência baseada em evidência sugerindo possibilidades, hipóteses e 
problemáticas técnicas para a prática clínica; e, por fim, tem-se a última temática “Relatos 
de Experiências e Estudos de Caso” através da comunicação de experiência e de vivência 
em saúde apresentando aspectos da realidade clínica, cultural e social que permeiam a 
ciência no Brasil.

Enquanto organizadores, através deste e-Book publicado pela Atena Editora, 
convidamos o leitor a gerar, resgatar ou ainda aprimorar seu senso investigativo no 
intuito de estimular ainda mais sua busca pelo conhecimento na área científica. Por fim, 
agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação, que possibilitaram a construção 
dessa obra de excelência, e o trabalho aqui presente pode ser um agente transformador 
por gerar conhecimento em uma área fundamental do desenvolvimento como a saúde.

Boa leitura!
Luis Henrique Almeida Castro

Fernanda Viana de Carvalho Moreto
Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: A abordagem de temas relacionados 
ao câncer tem despertado maior interesse na 
sociedade, pois vem se tornando um grave 
problema de saúde pública. Além disso, a 
atenção básica de saúde desenvolve um 
papel importante na prevenção. Assim, o 
presente trabalho objetiva relatar a experiência 
e importância das intervenções de educação 
em saúde relacionadas ao câncer. Para tanto, 
desenvolveu-se dez ações educativas, em forma 
de palestras, nas salas de espera das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) do município de Belém-
PA. Nas intervenções foram abordados os 
aspectos biológicos do câncer, fatores de riscos, 
sintomas, diagnósticos, tratamento e prevenção. 
Somando se a isto, produziu-se materiais 
didáticos como dois banners e um folheto 
informativo sobre aspectos relacionados ao 
câncer, seus fatores de riscos e sintomas, sendo 
distribuídos gratuitamente aos participantes da 
ação. O alcance foi de 232 ouvintes, usuários das 
UBS. Ao serem questionados sobre a temática, 
cerca de 60% dos participantes afirmaram existir 
fator genético relacionado ao câncer, e 50% 
responderam que o exame Papanicolau (PCCU) 
servia para investigar o câncer de colo uterino. 
Ademais, para 89,58% (n=129) a ação contribuiu 
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na aquisição de novas informações sobre o tema. Conclui-se que através das palestras 
expositivas os participantes esclareceram conceitos errôneos, assim como obtiveram novas 
informações relacionados ao câncer.
PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde, Educação em Saúde, Neoplasias da 
Próstata, Neoplasias da Mama.

HEALTH EDUCATION: DISCUSSING MYTHS AND TRUTHS RELATED TO 
CANCER IN PRIMARY HEALTH CARE - EXPERIENCE REPORT

ABSTRACT: The approach to topics related to cancer has aroused greater interest in society, 
because it has become a serious public health problem. In addition, primary health care 
develops an important role in preventing. Thus, this objective work reports the experience 
and the importance of health education practices related to cancer. Therefore, developed 
ten educational actions, in the form of lectures, in the waiting rooms of the Basic Health 
Units (BHU) in the city of Belém-PA. The interventions approached the biological aspects of 
cancer, risk factors, symptoms, diagnosis, treatment and prevention. Adding to this, didactic 
materials were produced, such as two banners and an information leaflet on aspects related 
to cancer, its risk factors and symptoms, with free distribution to the participants of the action. 
The reach was 232 listeners, users of BHU. When asked about the theme, about 60% of 
participants stated the existence of a genetic factor related to cancer and 50% responded that 
the Pap smear was used to investigate cervical cancer. Furthermore, for 89.58% (n = 129) the 
action contributed to the acquisition of new information about the subject. It was concluded 
that through lectures, the participants clarified erroneous concepts, as well as obtaining new 
information related to cancer.
KEYWORDS: Primary Health Care, Health Education, Prostate Neoplasms, Breast 
Neoplasms. 

INTRODUÇÃO
O câncer tem se destacado atualmente como um dos maiores males que acometem 

a humanidade, sendo responsável por uma considerável parte de óbitos no planeta, cerca 
de 13% (PISONI et al., 2013). Por ser um assunto de interesse global, um número crescente 
de informações e conhecimento a respeito da biologia do Câncer são desenvolvidos, 
sobretudo os aspectos clínicos, farmacológicos, genéticos e moleculares (SATHE et al., 
2018; BARRA et al., 2017; NASCIMENTO et al., 2016; SAMRAJA et al., 2015 ).

No cenário nacional se estima que o câncer atinja aproximadamente 300.000 
pessoas por ano, destacando-se o câncer de pele não-melanoma como o mais prevalente, 
com uma estimativa de 80.850 casos. Dentre as demais neoplasias, o câncer de próstata 
é o mais comum nos homens (61.200 casos) e o de mama nas mulheres (57.960 casos). 
Com relação ao cenário estadual, o Pará apresenta como os principais tipos de câncer: 
Próstata (1010 casos), Mama (830 casos), Colo do útero (820 casos), Estômago (690 
casos), Traqueia, Brônquio e Pulmão (430 casos) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).
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Sabe-se que as neoplasias têm causas multivariadas, envolvendo fatores genéticos 
e ambientais. Ou seja, os fatores intrínsecos ou inevitáveis, hereditários (HANAHAN; 
WEINBERG, 2011), e os fatores extrínsecos ao organismo ou evitáveis, ligados sobretudo 
ao estilo de vida das populações. A exemplo da alimentação, hábitos de vida e exposição a 
agentes carcinógenos no ambiente, causadores de alterações genéticas que culminam no 
desenvolvimento do câncer (VOGELSTEIN et al., 2013). 

Tendo em conta que a maioria dos tipos de câncer é decorrente dos fatores extrínsecos 
ou ambientais, ressalta-se a importância de atuações na atenção básica de saúde que 
visem desmistificar o mesmo. Além disso, informar sobre a profilaxia e diagnóstico precoce 
do câncer, pois tais medidas constituem instrumentos poderosos na tentativa de controlar 
o grande aumento da doença (BRANCO, 2005). 

A educação em saúde propicia a oportunidade de compartilhar o conhecimento 
acadêmico e de aproximar o sistema de saúde da população, constatado no estudo de 
prevenção do câncer cérvico-uterino, em que foram esclarecidos questionamentos e 
dúvidas sobre a temática, sendo importante na construção de um novo conhecimento da 
promoção da saúde (RODRIGUES et al., 2012). Corroborando com isto, Silva et al. (2011), 
em um estudo sobre educação em saúde no diagnóstico de câncer de mama, mostrou que 
as atividades de educação em saúde têm um considerável efeito positivo no aumento de 
conhecimento sobre o tema abordado, proporcionando a identificação precoce de mulheres 
em risco. 

A educação em saúde se destaca como uma estratégia importante na formação de 
comportamentos que promovam o bem-estar. Por meio do desenvolvimento da consciência 
crítica da população a respeito de seus problemas de saúde, levando em consideração sua 
realidade, além de estimular a procura de soluções individuais ou coletivas (RODRIGUES 
et al., 2012).  

Somando se a isto, a educação em saúde tem o intuito de motivar as pessoas a 
adotarem estilos de vida mais saudáveis. Dando-lhes conhecimento dos sinais de alerta do 
câncer, assim como instigando a participação em rastreios oncológicos. Por fim, torná-las 
ativas nos esforços, em conjunto com as autoridades competentes, para a eliminação de 
agentes cancerígenos no ambiente em que residem (BRANCO, 2005). 

Temas relacionados ao câncer despertam interesse na sociedade, quando 
associados à facilidade dos meios de comunicações muitas especulações e mitos podem 
ser observados e disseminados no meio midiático, em especial a internet. Dessa forma, há 
propagação de informações inverídicas e/ou distorcidas com relação ao câncer, causando 
muitas vezes alarme na população geral ou uma falsa expectativa sem fundamentos.  

A atenção básica de saúde desenvolve um papel importante na prevenção. Assim, 
o presente trabalho se objetiva relatar a importância das ações de educação em saúde 
relacionadas aos aspectos biológicos do câncer, prevenção e cuidados como alternativa 
na promoção de saúde. 
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METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência. Foram desenvolvidas 

dez ações de educação em saúde nas seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
do município Belém-PA: UBS Guamá, UBS Cremação, UBS Condor, UBS Fátima, UBS 
Sacramenta, UBS Tavares Bastos, UBS Jurunas, UBS Curió, UBS Terra firme, UBS 
Riacho doce. Estas ocorreram  no período de abril de 2018 a janeiro de 2019, tendo como 
público-alvo os usuários da rede de Atenção Básica de Saúde do município. O projeto teve 
aprovação do Comitê de Ética CAAE 06775319.8.0000.5634. 

As ações foram realizadas na sala de espera das respectivas UBS para os pacientes 
que estavam aguardando o atendimento. Desenvolveu-se materiais didáticos, sendo dois 
banners (Figura 1 e Figura 2) com abordagem sobre os aspectos relacionados às causas do 
câncer de mama, colo do útero e próstata, sintomas, diagnósticos, tratamento e prevenção. 

No primeiro momento, foram esclarecidos conceitos básicos sobre aspectos 
biológicos, fisiopatologia e desenvolvimento comum a toda neoplasia. De tal forma, que 
foram respondidas as principais perguntas: “O que é câncer?” “Quais são os fatores de riscos 
para desenvolver o câncer?” “Por que essa doença é tão perigosa?” “Quais as diferenças 
entre tumores benignos e malignos?” “O que é metástase?” “O que pode ser feito para 
amenizar ou evitar os riscos de câncer?” “Como procurar diagnosticar precocemente?” 
“Quais sintomas devemos estar atentos?”. 

Figura 1 – Banner com a temática câncer de colo de útero e mama, utilizado durante as 
intervenções. 

Fonte: autores do projeto de extensão
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Figura 2 – Banner com a temática câncer de próstata, utilizado durante as intervenções. 

Fonte: autores do projeto de extensão

No segundo momento, a intervenção foi direcionada especificamente para 
os principais tipos de câncer que acometem a região: mama, colo do útero e próstata. 
Abordaram-se pontos de suma importância para prevenção, formas de diagnósticos, 
tratamentos e cuidados associados à terapia. Ensinou-se para as mulheres sobre o 
autoexame das mamas e como realizá-lo , assim como os principais sintomas vaginais 
e a importância de se realizar o exame preventivo para investigação do câncer de colo 
uterino. Em relação aos homens, enfatizou-se sobre os aspectos urológicos e miccionais 
para investigação do câncer de próstata, tais como: disúria, noctúria, incontinência urinária, 
hematúria entre outros. 

Posteriormente, abriu-se espaço para discussão com público em forma de diálogo 
aberto, ouvindo e respondendo os questionamentos apresentados. Em seguida, foram 
distribuídos folders com informações pertinentes sobre a palestra (Figura 3) e aplicado um 
questionário autoavaliativo sobre o tema, dividido em perguntas sobre fisiopatologia do 
câncer, exames de rastreamento e diagnóstico para os cânceres abordados, finalizando 
com uma avaliação da ação pelos participantes.
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Figura 3- Folder disponibilizado aos participantes.

Fonte: autores do projeto de extensão

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As intervenções duraram em média 1 hora cada, sendo assistidas por 232 pessoas 

(UBS Guamá: 24, UBS Condor 30, UBS Cremação 18, UBS Fátima 38, UBS Jurunas 35, 
UBS Curió 19, UBS Sacramenta 18, UBS Terra Firme 12, UBS Riacho Doce 13, UBS 
Tavares Bastos 25). Contudo, apenas 144 pessoas participaram do preenchimento do 
questionário auto avaliativo, tendo seu perfil sociodemográfico discriminado na Tabela 1. 

Total

n %

Sexo

Feminino 113 78.5

Masculino 31 21.5

TOTAL 144 100

Idade

<19 10 6.9

20-29 26 18.1

30-39 26 18.1

40-49 15 10.4

50-59 21 14.6

>60 11 7.6

Não Informado 19 13.2

Escolaridade

Fundamental 26 18.1

Médio 91 63.2
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Superior 16 11.1

Outro 2 1.4

Não Informado 9 6.3

Tabela 1 - Perfil sociodemográfico dos participantes por unidade básica de saúde

O público-alvo era composto predominantemente por pessoas do sexo feminino 
(78,5%), cuja faixa etária estava compreendida entre os 20-39 anos (36,2%),  concluintes  do 
ensino médio (63,2%), seguido por fundamental (18,1%) e superior (11,1%), demonstrando 
alcance em diversos níveis escolares (Tabela 1). Quanto às perguntas relacionadas ao 
câncer, a maioria (76,38% / n=110) não considera o câncer contagioso. Contudo, entre 
os que não sabiam ou não responderam a maioria tinha ensino médio, 13 participantes 
(Tabela 2).

Escolaridade
O câncer é contagioso?

Sim % Não % Não Sabe % Não Respondeu %
E. Fundamental 2 7.7 21 80.8 3 11.5 0 0.0

E. Médio 10 11.0 68 74.7 11 12.1 2 2.2
E. Superior 1 6.3 15 93.8 0 0.0 0 0.0

Outro 1 50.0 1 50.0 0 0.0 0 0.0

Não Informou 2 22.2 5 55.6 1 11.1 1 11.1

Total 16  110  15  3 144

Tabela 2 - Resposta para pergunta “o câncer é contagioso?” de acordo com o grau de 
escolaridade

Com relação à fisiopatologia do desenvolvimento do câncer, os participantes em 
sua maioria (cerca de 60%) consideraram a existência de fator genético envolvido em ser 
desenvolvimento (Figura 3). Além disso, 95% acreditam que hábitos de vida não saudáveis 
estão relacionados a causas de câncer  (Figura 4). 

Figura 3 – Porcentagem das respostas à pergunta: Existe algum fator genético envolvido no 
desenvolvimento do câncer?
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NSA= Não se aplica (participantes que deixaram em branco ou rasuraram a 
resposta).

Figura 4 – Porcentagem das respostas à pergunta: Hábitos de vida não saudáveis estão 
relacionados a causas de câncer?

Sobre o rastreamento dos cânceres, observou-se que 50% associam o exame 
Papanicolau (PCCU) a investigação do câncer do colo uterino (Figura 5). Por outro lado, em 
relação ao câncer de próstata 47,2% dos participantes afirmaram ser o exame do antígeno 
específico da próstata (PSA) (Figura 6). 

Figura 5 - Respostas dos participantes a pergunta: Qual câncer o exame do Papanicolau 
(PCCU) investiga?
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Figura 6 - Exame utilizado para investigação do Câncer de próstata de acordo com os 
participantes.

Por fim, quanto à avaliação da intervenção, para 89,58% (n=129) dos participantes, 
a intervenção contribuiu no seu conhecimento sobre o tema, acrescentando informações 
novas. Enquanto que 97,22% (n=140) afirmaram que compartilharão as informações 
abordadas nas intervenções com outras pessoas; e quando solicitado para avaliarem a 
importância do tema abordado nas intervenções com nota de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos, 
sendo zero o mínimo e cinco o máximo de importância, a média das notas foram de 4.84 
pontos. 

Em relação a produção de materiais didáticos, o projeto confeccionou dois banners 
como material expositivo sobre o tema das palestras (Figura 1 e Figura 2). Observou-se que 
as intervenções contaram com a participação ativa dos usuários das UBS. Estes realizaram 
diversos questionamentos voltados ao assunto, tendo suas dúvidas pertinentes à temática 
esclarecidas de forma direta. Outro ponto relevante diz respeito à abordagem didática, 
efetuada com linguagem acessível para a comunidade participante, abordando sobre 
prevenção, fisiopatologia e fatores de risco do câncer, com ênfase nos três principais tipos 
de cânceres que mais acometem a região local (HANAHAN; WEINBERG, 2011) câncer de 
mama e colo do útero, nas mulheres, e de próstata, nos homens. Pelos resultados obtidos, 
pode-se observar que ainda há muitas dúvidas e conceitos errôneos ou distorcidos sobre 
forma de aquisição do câncer e métodos de prevenção ou rastreio.

Ressalta-se que como resultado esperado por meio das intervenções, alcançou-
se os objetivos propostos, esclarecendo conceitos errôneos relacionados às causas do 
câncer, assim como sintomas e tratamentos. Também, foi bem sedimentado o aspecto do 
conceito e biologia do câncer; epidemiologia (incidência, prevalência e mortalidade dos 
principais tipos de cânceres que acometem a população local e regional). Sobre diagnóstico, 
instigou-se a população para o reconhecimento de sinais de alerta da neoplasia de mama, 
colo uterino e próstata. Com relação ao tratamento, foi feita orientação para a conduta 
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que deve ser tomada em casos de suspeita ou comprovação de câncer, identificando as 
unidades de referência do Estado para seguimento do tratamento. Por fim, enfatizou-se a 
prevenção, com orientações sobre os cuidados para a prevenção e a adoção de estilos de 
vida saudáveis. 

CONCLUSÃO
Intervenções na atenção básica de saúde são de imenso valor por alcançarem a 

população de forma direta, tornando uma estratégia viável no combate ao câncer, pois tem 
o intuito de desmitificar alguns conceitos e informações errôneas sobre o câncer, muitas 
vezes presentes no conhecimento popular, assim como promover conhecimento científico 
sobre o câncer para a comunidade. 

Assim, com relação ao câncer, destaca-se a importância da aquisição do 
conhecimento adequado sobre de prevenção da doença, cuidados, formas de aquisição 
e aspectos clínicos. Além de servir como agente de transformação social na melhoria de 
condições de vida e bem-estar tanto individual quanto coletivo, através da educação em 
saúde.
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