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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: Câncer é um grupo 
de doenças com crescimento e propagação 
de células anormais desordenadamente. Pelo 

prognóstico reservado e estigma do senso 
comum, apresenta muitas repercussões. A 
família, base para o cuidado do doente sofre 
consequências do processo, havendo a mudança 
nas atividades cotidianas, além do aspecto 
emocional envolvido. OBJETIVO: Analisar na 
literatura o impacto nas relações familiares frente 
ao diagnóstico de câncer. METODOLOGIA: O 
estudo consiste em uma revisão de literatura, 
realizada durante outubro de 2019. Por meio 
das bases de dados Scielo e LILACS. Foram 
selecionados 13 artigos, segundo critérios de 
inclusão pré-estabelecidos: idioma, podendo ser 
português, inglês e espanhol; ano de publicação, 
2007 a 2019; conteúdo, de enfoque nas relações 
familiares diante do diagnóstico de câncer. 
Foram excluídos artigos com abordagem distinta 
da esperada. REVISÃO DE LITERATURA: 
Diante do diagnóstico de câncer, cresce a ideia 
de doença grave que requer longos períodos 
de tratamento, além do grande envolvimento 
emocional. A família, responsável pelo cuidado 
com seus membros e principal rede de apoio, se 
envolve bastante no processo, sendo necessário 
uma reorganização do cotidiano, para uma 
rotina, muitas vezes, cansativa e estressante. Por 
dificuldade ou falta de espaço para se expressar, 
os familiares internalizam seus sentimentos 
negativos, gerando consequências somáticas e 
sentimentais. Muitos profissionais concentram 
sua atenção apenas nas necessidades físicas 
do paciente oncológico com mínima atenção 
aos familiares que enfrentam muitas situações 
além do suportável. O cuidado, necessita ocorrer 
durante todo o processo, pois a progressão da 
doença gera queda da qualidade de vida e bem-
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estar dos familiares. CONCLUSÃO: O impacto do diagnóstico de câncer afeta o paciente e 
sua família, sendo necessário intervenções para esse grupo. A exposição de informações 
atualizadas sobre a vivência da doença facilita a instrução para uma atuação multiprofissional, 
com espaço para participação e apoio aos familiares.
PALAVRAS-CHAVE: Neoplasia; Família

FAMILY RELATIONSHIPS IN THE FACE OF CANCER DIAGNOSIS: A 
LITERATURE REVIEW

ABSTRACT: INTRODUCTION: Cancer is a group of diseases with abnormal growth and 
propagation of abnormal cells. Due to the reserved prognosis and stigma of common sense, it 
has many repercussions. The family, the basis for the care of the patient, suffers consequences 
of the process, with a change in daily activities, in addition to the emotional aspect involved. 
OBJECTIVE: To analyze in the literature the impact on family relationships in the face of cancer 
diagnosis. Methodology: The study consists of a literature review, carried out during October 
2019. Through the Scielo and LILACS databases. 13 articles were selected, according to pre-
established inclusion criteria: language, which can be Portuguese, English and Spanish; year 
of publication, 2007 to 2019; content, focusing on family relationships in the face of cancer 
diagnosis. Articles with a different approach than expected were excluded. LITERATURE 
REVIEW: Given the diagnosis of cancer, the idea of a serious disease that requires long 
periods of treatment, in addition to great emotional involvement, grows. The family, responsible 
for the care of its members and the main support network, is very involved in the process, 
requiring a reorganization of daily life, for a routine, often tiring and stressful. Due to difficulty 
or lack of space to express themselves, family members internalize their negative feelings, 
generating somatic and sentimental consequences. Many professionals focus their attention 
only on the physical needs of the cancer patient with minimal attention to family members who 
face many situations beyond what is bearable. Care needs to occur throughout the process, 
as the progression of the disease causes a decrease in the quality of life and well-being of 
family members. CONCLUSION: The impact of the cancer diagnosis affects the patient and 
his family, requiring interventions for this group. The presentation of updated information on 
the experience of the disease facilitates instruction for a multiprofessional activity, with space 
for participation and support for family members.
KEYWORDS: Neoplasm; Family

1 |  INTRODUÇÃO
Câncer se refere a um grupo de doenças em que ocorre um crescimento e propagação 

de células anormais de maneira desordenada (RODRIGUES; POLIDORI, 2012). Por se 
apresentar como uma doença de prognóstico reservado e diante do seu estigma pelo 
senso comum, o diagnóstico de uma neoplasia traz consigo muitas repercussões (SILVA; 
SANTOS; OLIVEIRA-CARDOSO, 2019).

A família sendo a base para o cuidado do doente também sofre consequências do 
processo, havendo a mudança nos hábitos e nas atividades cotidianas, além de todo o 
aspecto emocional envolvido com a patologia, visto que, já se concretizou que o câncer 
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é uma doença com efeitos profundos e duradouros (MORENO-GONZÁLEZ; SALAZAR-
MAYA; TEJADA-TAYABAS, 2018; RODRIGUES; POLIDORI, 2012; SILVA; SANTOS; 
OLIVEIRA-CARDOSO, 2019). Diante da carência na literatura de pesquisas voltadas para 
o cuidador, passa a ser necessário a abordagem ao tema que permitirá avaliar o impacto 
da doença na vida dos familiares. 

2 |  OBJETIVO
Analisar na literatura o impacto nas relações familiares frente ao diagnóstico de 

câncer 

3 |  METODOLOGIA 
O presente estudo consiste em uma revisão de literatura, realizada durante o mês de 

outubro de 2019. Através das bases de dados Google Acadêmico, Scielo e LILACS, sendo 
realizada a leitura de títulos e resumos a fim de selecionar os artigos que correspondessem 
com o tema. 

Por fim foram selecionados 13 artigos como fonte de consulta, segundo os seguintes 
critérios de inclusão pré-estabelecidos: idioma, podendo ser da língua portuguesa, inglesa 
e espanhola; ano de publicação, que deveria ser entre 2007 e 2019; conteúdo, em que 
deveria apresentar enfoque nas relações familiares diante do diagnóstico de câncer. Foram 
excluídos os artigos que apresentassem abordagem distinta da esperada ou que não 
abordassem o tema em questão. 

4 |  REVISÃO DE LITERATURA
Diante do diagnóstico de câncer, se acentua a ideia de uma doença grave e que 

requer longos períodos de tratamento, assim como reflete um grande envolvimento 
emocional (FERMO et al., 2014). O paciente torna-se sensível e vulnerável diante da 
dolorosa experiência do processo de adoecimento oncológico. Além do paciente, a família, 
vista como responsável pelo cuidado com seus membros e principal fonte de apoio, se 
envolve bastante no processo (ALVES, 2013; SANCHEZ et al., 2010; SILVA; SANTOS; 
OLIVEIRA-CARDOSO, 2019). Nesse contexto, a presença de membros familiares 
confere sensação de segurança e proteção para o doente (ARRUDA-COLLI et al., 2016; 
CASMARRINHA, 2008). No entanto, esse processo também causa implicações emocionais 
para os familiares, o que faz com que seja criada uma rotina, muitas vezes, estressante e 
cansativa na qual é necessário esquecer os próprios problemas (ALVES, 2013).

Passa a ser necessário uma reorganização do cotidiano dos familiares, diante da 
demanda por consultas médicas, exames e hospitalizações, associadas aos compromissos 
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profissionais e sociais de cada membro (RODRIGUES; POLIDORI, 2012). Além desses 
fatores, se têm a parte emocional que surge naturalmente diante da incerteza sobre o futuro 
de um ente querido, ou pelo medo de que a morte venha de maneira dolorosa (ALVES, 
2013; SILVA; SANTOS; OLIVEIRA-CARDOSO, 2019). Em muitos artigos é abordada a 
ideia de estressores, que podem se dividir em intrapessoais, relacionados com a incertezas 
frente à doença, e os pessoais, refletindo na questão econômica, de transporte, de higiene 
(SANCHEZ et al., 2010; SILVA; SANTOS; OLIVEIRA-CARDOSO, 2019).

Ressalta-se também que muitas vezes os familiares internalizam seus sentimentos 
negativos, por dificuldade ou falta de espaço para se expressar, resultando em 
consequências somáticas e sentimentais, além da sensação de sobrecarga tanto física 
como emocional (FERMO et al., 2014; MORENO-GONZÁLEZ; SALAZAR-MAYA; TEJADA-
TAYABAS, 2018). A família, juntamente com o paciente, é sujeita a manifestar sentimentos 
como ansiedade, medo, raiva, insegurança e impotência (VISONÁ; PREVEDELLO; SOUZA, 
2012). Especialmente, em casos de oncologia em pacientes pediátricos, a angústia por 
parte dos pais é potencializada, podendo alcançar um estado de pânico (ARRUDA-COLLI 
et al., 2016). Muitas vezes, por falta do apoio necessário, às famílias depositam toda a 
esperança nas suas crenças religiosas, torcendo pela cura do familiar doente, por não 
suportar o sofrimento do mesmo, desde o diagnóstico e durante todo o tratamento, que 
também se apresenta com diversos efeitos colaterais (ALVES, 2013).   

Muitos profissionais concentram sua atenção apenas nas necessidades físicas 
do paciente oncológico (MARCIA GRANT et. al., 2013). Visto isso, ressalta-se a mínima 
atenção ou a falta de reconhecimento dos familiares como pessoas que necessitam de 
auxílio, apoio e atenção que é fundamental diante da condição dolorosa que enfrentam 
e que muitas vezes vai além do suportável (MISTURA et al., 2014). E esse cuidado, de 
maneira mais relevante com a saúde mental, necessita ocorrer durante todo o processo, 
pois a progressão da doença reflete em maior queda da qualidade de vida e do bem-estar 
dos familiares (CARVALHO, 2008; CASMARRINHA, 2008; FERREIRA et al., 2010).  

5 |  CONCLUSÃO
Conclui-se que o impacto do diagnóstico de câncer afeta além do paciente, a sua 

família, ressaltando a necessidade de apoio, intervenções e programas que favoreçam a 
criação de ações para esse grupo de pessoas. Cabe ao profissional o desenvolvimento da 
sensibilidade diante das condições sociais, econômicas e emocionais dos pacientes e de 
seus familiares.

A exposição de informações atualizadas sobre a vivência da doença, permite a 
instrução dos profissionais para uma atuação com equipe multiprofissional e com espaço 
para participação ativa dos familiares, tanto no tratamento como no entendimento de todo 
o processo. Além disso, o apoio a fé dos familiares pode ser de fundamental importância, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grant%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23803267
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visto que, é onde muitos se apoiam, na esperança de superar o momento difícil ou de um 
milagre para cura de seu familiar.
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