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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: INTRODUÇÃO: A indicação para que 
uma paciente com câncer de mama ser submetida 
ao procedimento da mastectomia é responsável 

por gerar na mulher uma repercussão nos 
âmbitos social, psicológico, físico e sexual, visto 
que a mama, no contexto da sociedade atual, 
possui  uma representatividade de destaque 
no que se refere a ser mulher. Dessa forma, é 
fundamental realizar uma análise do papel e 
impacto da cirurgia da reconstrução mamária 
na autoestima da mulher mastectomizada. 
OBJETIVO: Analisar o impacto psicossocial que 
a cirurgia reconstrutora de mamas apresenta 
sobre a melhora da autoestima em pacientes 
submetidas à mastectomia. METODOLOGIA: 
O estudo consiste em uma revisão de literatura 
científica na qual foram selecionadas 13 
produções científicas, publicadas a partir de 
2006, mediante um processo de inclusão e 
exclusão fundamentado no interesse temático do 
presente estudo. REVISÃO DE LITERATURA: 
Com relativa frequência, pacientes com câncer 
mamário são encaminhadas para a cirurgia, 
onde têm suas mamas retiradas causando 
um estrondoso impacto no que se refere a 
autoimagem que a paciente possui de si mesma 
e nos sentimentos que envolvem a sensualidade, 
sexualidade e feminilidade própria. Diante desse 
cenário, a cirurgia de reconstrução mamária 
propicia uma melhora na saúde psicossocial, 
física e sexual da paciente mastectomizada. 
CONCLUSÃO: A cirurgia de reconstrução 
mamária permite haver a recuperação da 
autoimagem das pacientes as quais foram 
submetidas a cirurgia de mastectomia e 
consequentemente eleva sua autoestima outrora 
comprometida.
PALAVRAS-CHAVE: Autoestima; Mastectomia; 
Reconstrução mamária.
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MAMMARY RECONSTRUCTION SURGERY AS A FACTOR OF IMPROVEMENT 
OF THE SELF-ESTEEM IN PATIENTS WHO HAD A MASTECTOMY

ABSTRACT: INTRODUCTION: The indication for a breast cancer patient to undergo the 
mastectomy procedure is responsible for generating a repercussion in women in the social, 
psychological, physical and sexual spheres, since the breast, in the today’s society context, 
has a prominent representation in the which refers to being a woman. Thus, it is essential to 
carry out an analysis of the role and impact of breast reconstruction surgery on the self-esteem 
of mastectomized women. OBJECTIVES: To analyze the psychosocial impact that the breast 
reconstructive surgery has on improving self-esteem in patients undergoing mastectomy. 
METHODOLOGY: The study consists of a scientific literature review in which 13 scientific 
productions, published since 2006, were selected, through an inclusion and exclusion 
process based on the thematic interest of the present study. LITERATURE REVIEW: With 
relative frequency, breast cancer patients are referred to surgery, in which their breasts are 
removed causing a resounding impact in terms of the patients self-image and the feelings 
surrounding sensuality, sexuality and femininity. Given this scenario, breast reconstruction 
surgery improves the psychosocial, physical and sexual health of the mastectomized patient. 
CONCLUSION: Breast reconstruction surgery allows the recovery of the self-image of patients 
who have undergone mastectomy surgery and consequently raises their self-esteem that was 
previously compromised.
KEYWORDS: Self-esteem; Mastectomy; Mammary reconstruction

1 |  INTRODUÇÃO
O câncer de mama constitui em um problema de saúde público por representar 

uma das neoplasias mais comuns no sexo feminino (PERES, 2014). Seu diagnóstico 
juntamente com a possibilidade e até indicação de realizar uma mastectomia acarreta a 
mulher mudanças no aspecto psicológico e social (ALVES et al., 2017). Isso é decorrente 
da simbologia em volta da mama, que representa fertilidade, sensualidade, sexualidade, 
feminilidade e de saúde em todas as etapas da vida (GOMES, 2011). 

A iminente ameaça da perda desse órgão repercute em danos na integridade física, 
na imagem corporal e psíquica que a mulher tem de si e de sua sexualidade, estando 
relacionada a quadros de depressão e ansiedade. Diante desse prisma, é importante 
destacar o impacto e a relevância da cirurgia de reconstrução mamária como restauradora 
da qualidade de vida e bem-estar das mulheres em seus mais diversos aspectos (AVELAR 
et al.,2006) .

2 |  OBJETIVO 
Analisar, na literatura científica, o impacto psicossocial que a cirurgia reconstrutora de 

mamas apresenta sobre a melhora da autoestima em pacientes submetidas à mastectomia.
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3 |  METODOLOGIA
O estudo consiste em uma revisão de literatura científica na qual foram selecionadas, 

no período de outubro e novembro de 2019, 13 produções científicas a respeito da 
importância da reconstrução mamária na melhora da autoestima de pacientes submetidas 
à mastectomia, em idiomas português e inglês, através dos seguintes descritores: 
reconstrução mamária, mastectomia e autoestima.

As bases de dados consultadas foram: MEDLINE, SciELO e LILACS. Produções 
científicas capazes de se relacionar com o tema do presente trabalho e publicadas a partir 
de 2006 encaixaram-se no critério de inclusão, já as que divergiam da temática foram 
excluídas.

4 |  REVISÃO DE LITERATURA
O cuidado com a mulher com câncer de mama evoluiu consideravelmente ao 

longo da história, principalmente no que se trata de tratamento cirúrgico, quimioterapia, 
radioterapia e hormonioterapia, assim como sua reabilitação (BRAGANHOLO, 2008).  
Importantes avanços na cirurgia de mulheres com essa neoplasia permitiram o uso de 
tratamentos cada vez mais conservativos, preservando a mama e consequentemente a 
autoestima das pacientes (GOMES, 2013)

Porém, na realidade do Brasil, o câncer de mama constitui uma das neoplasias 
com maior incidência de casos e de mortalidade, sendo essa última intrinsecamente 
relacionada ao diagnóstico tardio desse câncer, se fazendo necessário na maioria das 
vezes uma conduta mais radical, como a realização da mastectomia, que envolve uma 
ampla repercussão emocional, visto que a paciente passará por um processo de mudança 
de imagem corporal e percepção de si mesma. (VOLKMER, C. et al., 2019).

Sabe-se que o diagnóstico de câncer de mama traz consigo muita preocupação por 
parte da mulher, devido a tudo aquilo que está associado e ao que representa esse órgão 
para ela e para a sociedade. Esse fato, em conjunto com a realização da mastectomia, causa 
um impacto na vida das pacientes, principalmente no que diz respeito a sua autoestima, 
comprometendo sua estabilidade emocional e psicológica (GOMES, 2015). 

Com avanços na área de oncoplastia e na técnica da cirurgia oncológica radical, 
tornou-se possível haver uma reconstrução mamária, que possibilitou alcançar um 
tratamento oncológico ideal, bons resultados estéticos e melhora na qualidade de vida 
das pacientes. A reconstrução mamária é responsável, então, por recuperar sentimento de 
feminilidade e contato com o próprio corpo, além de mudanças psicológicas, emocionais e 
sociais envolvendo a sexualidade e afetividade das mulheres (GOMES, 2013). Além disso, 
decisão de optar por esse procedimento e a satisfação pós-cirúrgica está correlacionada 
em estudos pela importância que a mulher estabelece ao órgão (SCHMIDT  et al., 2017).

Esse fato pode ser respaldado em pesquisas que utilizaram-se da escala de 
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avaliação funcional da terapia do câncer de mama (Functional Assessment of Cancer 
Therapy-Breast) ou da escala da autoestima de Rosenberg em pacientes submetidas a 
esse procedimento e pode-se perceber uma melhor qualidade de vida e bem-estar, quando 
comparada aquelas que não o fizeram (FERNANDES et al., 2013). 

Conforme alguns estudos, há benefícios na reconstrução mamária em relação 
à satisfação com a mama. Segundo relatos da literatura, a maioria das pacientes são 
submetidas à reconstrução imediata das mamas na tentativa de amenizar os sentimentos 
negativos desencadeados pelo câncer e seu tratamento, além de melhorar a autoestima, 
suprir imediatamente a falta da mama e facilitar o vestuário (FURLAN, V. L. A. et al. 2013; 
GIORGI, DUTRA, 2019). Há relatos na literatura de melhor interação social, satisfação 
profissional, níveis de satisfação mais elevados e menor frequência de depressão entre as 
mulheres submetidas à mastectomia associada à reconstrução imediata (CAMMAROTA, 
M. C. et al., 2019).

Portanto, pode-se constatar que a reconstrução de mama, apesar de todas 
complicações que podem acontecer no decorrer da cirurgia e pós-operatório, melhora a 
saúde psicossocial, física e sexual e, por consequência, traz qualidade de vida e autoestima 
para a paciente (CAMMAROTA, M. C. et al., 2019).

5 |  CONCLUSÃO
O diagnóstico e o tratamento do câncer de mama, com destaque da mastectomia, 

podem afetar de maneira muito particular vários domínios da qualidade de vida, envolvendo 
o bem estar psicológico, sexual, físico e principalmente no âmbito da autoestima. 

Dessa forma, a iniciação da prática da reconstrução mamária consistiu um diversos 
de águas, permitindo haver uma recuperação da autoimagem das pacientes as quais foram 
submetidas a cirurgia de remoção total da mama.
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