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a prevenção e a detecção precoce são estratégias básicas para o controle do câncer de 
próstata, tendo como requisito essencial um conjunto de atividades educativas constantes, 
persistentes e dinâmicas para os homens, segundo seu padrão de valores, escolaridade, 
entre outras variáveis. Porém, para que essas estratégias sejam eficazes é necessária a 
adesão de uma conduta interdisciplinar por parte da equipe visando sempre a qualidade do 
cuidado. 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde do homem; Prevenção e controle; Neoplasias da próstata.

PROSTATE CANCER: RISK FACTORS AND PREVENTIVE MEASURES
ABSTRACT: Objective: to identify risk factors and preventive measures for prostate cancer. 
Methodology: this is an integrative literature review carried out in the databases LILACS 
- Latin American Literature in Health Sciences and SciELO - Scientific Electronic Library 
Online and with the time frame from 2011 to 2018. Results: 12 articles were identified, which 
were discussed through the following categories of analysis: risk factors for prostate cancer 
and prevention of prostate cancer. The results showed that in relation to the risk factors, 
they are mostly unknown and unavoidable, with a certain consensus regarding old age and 
family history, in addition to ethnicity, diet and obesity. In relation to prevention, it was noticed 
that factors such as a balanced diet, physical activity, adequate weight, reduction of alcohol 
and smoking, and the performance of preventive exams such as digital rectal examination 
can be considered prophylactic strategies for this type of neoplasia. Final considerations: 
prevention and early detection are basic strategies for the control of prostate cancer, having 
as essential requirement a set of constant, persistent and dynamic educational activities for 
men, according to their standard of values, education, among other variables. However, for 
these strategies to be effective, it is necessary to adhere to an interdisciplinary approach by 
the team, always aiming at the quality of care.
KEYWORDS: Men’s health; Prevention and control; Prostate neoplasms.

1 |  INTRODUÇÃO
Câncer é um agrupamento de mais de 100 tipos distintos de doenças que têm em 

comum o crescimento desordenado de células anormais com potencial agressivo. Sua 
origem se dá devido a vários fatores que podem agir em conjunto ou em sequência para 
iniciar ou favorecer a carcinogênese (INCA, 2014). 

No geral, a incidência de câncer é mais alta em homens que nas mulheres e mais 
elevada nos setores e países industrializados. Embora o câncer afete a pessoas de todas 
as idades, a maioria dos cânceres aparece em pessoas com mais de 65 anos de idade 
(BRUNNER; SUDDARTH, 2011).

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Esses 
valores correspondem a um risco estimado de 61,82 casos novos a cada 100 mil homens, 
sendo diagnosticada em homens acima dos 65 anos, onde, somente menos de 1% é 
diagnosticado em homens abaixo dos 50 anos. Com o aumento da expectativa de vida 
mundial, é esperado que o número de casos novos de câncer de próstata aumente cerca 
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de 60% (INCA, 2016).
A resistência masculina a atenção à saúde, intensifica a sobrecarga financeira da 

sociedade, uma vez que estes homens acometidos pelo câncer se encontram em plena 
fase produtiva. Muitos agravos alusivos ao câncer poderiam ser evitados caso os homens 
realizassem, com frequência, ações de prevenção primária e secundária (MESQUITA et. 
al., 2015).

Para os homens, buscar os serviços de saúde poderia ser um sinal de fraqueza e 
exposição do que sente, por isso não procuram os serviços de saúde e não têm hábito de 
prevenção, pois acham-se invulneráveis e fortes. Falar dos problemas de saúde é uma 
tarefa árdua que poderia colocar em dúvida a masculinidade e aproximar os homens da 
feminilização (ABREU et. al., 2013).

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem que visa eliminar os 
obstáculos que coibi os homens de frequentar os serviços de saúde, foi criada em 2009, 
pelo Ministério da Saúde, em conjunto com as esferas estaduais e municipais que compõem 
solidariamente o Sistema Único de Saúde. Essa política parte do reconhecimento de que os 
homens, por uma série de questões culturais e educacionais, só buscam o serviço de saúde 
quando perdem sua capacidade de trabalho, os órgãos responsável, compreenderam que 
para acelerar o alcance de melhores indicadores de qualidade de vida e padrões de vida 
mais longa é essencial desenvolver cuidados específicos para o homem jovem e adulto 
(BRASIL, 2009). 

Dessa maneira, Medeiros, Menezes e Napoleão (2011) salienta que o enfermeiro 
não deve perder a oportunidade de abordar os homens, no sentido de orientá-los sobre 
os fatores de risco e medidas de prevenção associadas ao câncer de próstata, valendo-se 
das situações cotidianas da assistência de enfermagem, além de identificar a presença ou 
não desses fatores e buscar sinais e sintomas que possam indicar alterações relacionadas.

Diante da análise do aumento da incidência da morbimortalidade dos casos de 
câncer de próstata, objetivou-se com esse estudo identificar os fatores de risco e as medidas 
preventivas dessa neoplasia, com base na literatura existente e específica sobre essa 
temática. A justificativa é dada pela necessidade de disseminar conhecimentos a respeito 
dos reais fatores que contribuem para essa incidência elevada de câncer de próstata bem 
como das estratégias profiláticas que ajudam a reduzir esse tipo de câncer.

2 |  METODOLOGIA
Há inúmeros caminhos para se refletir sobre a produção de um conhecimento de 

uma área. Neste estudo, a opção foi por uma revisão integrativa da literatura, realizada 
a partir de uma abordagem qualitativa. Após a definição do problema surgiu a seguinte 
pergunta norteadora: quais os fatores de risco e as medidas preventivas do câncer de 
próstata?
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A busca da literatura para esta pesquisa se deu por meio do site de busca do 
BIREME, nas bases de dados eletrônicas LILACS - Literatura Latino-Americana em 
Ciências da Saúde e SciELO - ScientificElectronic Library Online, por ser um meio de 
produção veiculada eletronicamente e assim possibilitar o acesso às discussões atuais 
sobre prevenção de câncer de próstata, e por ser facilmente acessada, e por meio de 
manuais do Ministério da Saúde, por ser referência em conhecimentos Foram utilizados o 
recorte temporal de 2011 a 2018 e os descritores: saúde do homem, prevenção e controle 
e neoplasias da próstata.

A coleta de dados foi realizada durante o mês de fevereiro e março de 2019. Os 
critérios de exclusão foram os artigos que não estavam disponíveis na íntegra, os de língua 
estrangeira e os que não estiveram dentro do recorte temporal estabelecido. Os critérios 
de inclusão foram os artigos originais, os que foram pertinentes à pergunta norteadora, os 
disponíveis com livre acesso em língua portuguesa, e os que estiveram dentro do período 
estipulado no recorte temporal.

Durante a pesquisa foram encontrados 35 artigos e 4 manuais que após uma 
refinação de leitura de títulos restaram apenas 12 artigos. Destes, 7 foram encontrados na 
base de dados LILACS e 5 no SciElO.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES

TÍTULO AUTOR ANO REVISTA TIPO DE 
PESQUISA

Fatores de risco e 
medidas de prevenção 
do câncer de próstata: 

subsídios para a 
enfermagem.

MEDEIROS, A. P. 
MENEZES, M. F. B. 

NAPOLEÃO
2011 Rev. Bras. de 

Enferm
Pesquisa
Descritiva

Conhecimento de 
trabalhadores sobre 
o câncer de próstata: 

estudo descritivo 
exploratório.

OLIVEIRA, P. M. P. 
et. al. 2012 Online Brazilian 

Journal of Nursing
Pesquisa 

descritiva e 
exploratória

Exame preventivo do 
câncer de próstata: 

impressões e 
sentimentos.

OLIVEIRA, J. I. M. 
POPOV, D. C. S. 2012 Rev. Enferm. UNISA Pesquisa 

qualitativa

Estratégias para a 
prevenção do câncer de 

próstata. 
ABREU, A. S. et. al. 2013 R. Pesq. Cuid. 

Fundam. Online
Pesquisa 

qualitativa e 
exploratória

Conhecimentos 
e práticas sobre 

prevenção do câncer 
de próstata: uma 

contribuição para a 
enfermagem.

SILVA. A. B. M. et. al. 2013 Rev. Enferm. UERJ
Pesquisa 

quantitativa, 
descritiva e 
exploratória
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Exames de 
rastreamento para o 
câncer de próstata: 
vivência de homens.

BELINELO, R. G. S. 
et. al. 2014 Rev. Enferm. Escola 

Anna Nery.

Pesquisa 
qualitativa, 
descritiva e 
exploratória

Aspectos psicossociais 
associados aos exames 
de câncer de próstata 

em idosos.
SOUSA, M. C. P. et. al. 2014 R. Interd.

Pesquisa 
qualitativa  e 
exploratória

Caracterização social 
e clínica dos homens 

com câncer de próstata 
atendidos em um 

hospital universitário.

ARAÚJO, J. S. et. al. 2015 Rev. Min. Enferm.
Pesquisa 

descritiva e 
retrospectiva

A atuação da 
enfermagem frente às 

barreiras encontradas no 
diagnóstico precoce do 

câncer de próstata.

OLIVEIRA, A. J. R. 
SILVESTRE, J. G. O. 

SILVA, D. C.
2015

Revista Eletrônica 
de Ciências 

Humanas, Saúde e 
Tecnologia

Pesquisa 
descritiva

Práticas de prevenção 
do câncer de próstata 

em uma unidade básica 
de saúde no município 

de Rolim de Moura- RO.

ANJOS, Q. S. et. al. 2016 Rev. Enfermagem e 
Saúde Coletiva

Pesquisa  
quantitativa e 

descritiva

Sobrevida e risco de 
óbito de pacientes após 
tratamento de câncer de 

próstata no SUS.
BRAGA, S. F. M. et al. 2017 Rev Saúde Pública Estudo de coorte 

retrospectivo

Saúde preventiva com 
ênfase no câncer de 

próstata: uma revisão de 
literatura.

VERAS, A. S. P. et al. 2017 Rev. Uningá

Quadro 1 – Síntese de artigos identificados segundo título, autor, ano, revista e tipo de 
pesquisa.

3.1 Categorização 1: FATORES DE RISCO PARA O CÂNCER DE PRÓSTATA
Segundo Gomes et. al. (2008), os fatores de risco para o câncer de próstata são, 

geralmente, desconhecidos e inevitáveis. Porém Braga et al. (2017), afirma que  esses 
fatores de risco estão associados à idade avançada, ocorrendo principalmente em homens 
com idade acima de 50 anos; ao histórico familiar, sendo os indivíduos duas vezes mais 
predispostos a desenvolverem a doença caso possuam algum parente de primeiro grau 
que tenha tido câncer com menos de 60 anos; à dieta inadequada, rica em açúcares, 
alimentos refinados e gorduras saturadas; ao tabagismo; ao sedentarismo; à obesidade e 
à raça/etnia, afetando mais os negros do que os brancos.

Em um estudo realizado por Medeiros, Meneses e Napoleão (2011), também foi 
visto que fatores que favorecem o risco de desenvolvimento do câncer de próstata também 
não são bem conhecidos, apesar de alguns terem sido identificados em seu estudo 
como predisponente a esse tipo de câncer como: idade avançada, origem étnica (com 
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maior incidência em negros) e origem hereditária. Já os fatores nutricionais citados como 
passíveis de influenciar potencialmente o desenvolvimento da doença incluem o total de 
energia consumida, dieta rica em gordura animal, carne vermelha, cálcio, gorduras e leite. 

Segundo o INCA (2014), o único fator de risco bem especificado para o 
desenvolvimento do câncer de próstata é a idade. Além disso, a etnia e a história familiar da 
doença também são consideradas fatores de risco. O câncer de próstata é aproximadamente 
duas vezes mais comum em homens negros se comparados aos brancos. Porém, em 
um estudo realizado por Araújo et. al., (2015) com 2.620 homens, a prevalência dessa 
neoplasia se deu em indivíduos com cor de pele branca, sendo esse resultado justificado 
por conta do predomínio de homens com essa cor de pele no local estudado.

3.2 Categorização 2: PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA
De acordo com o INCA (2014), a melhor forma de se prevenir reduzindo o risco de 

câncer, e dentre eles o câncer de próstata, é aderindo uma dieta rica em frutas, verduras, 
legumes, grãos e cereais integrais, e com menos gordura, principalmente as de origem 
animal. Nesse sentido, outros hábitos saudáveis também são aconselháveis, como fazer, 
no mínimo, 30 minutos diários de atividade física, manter o peso adequado à altura, diminuir 
o consumo de álcool e não fumar.

Existe também a realização de exames preventivos de câncer de próstata como o 
toque retal, que é um dos métodos pelos quais o homem tem tido muita resistência. Abreu et. 
al. (2013) notou em seu estudo que alguns homens veem o toque retal como uma violação 
e humilhação, ao ponto de ser conceituada como a pior coisa que lhes podem ocorrer e 
isso também foi confirmado na pesquisa de Belinelo et al. (2014), onde os participantes da 
pesquisa consideraram tal exame como desonra à masculinidade.

Com tanta evolução tecnológica, é preocupante que em pleno século XXI, ainda 
exista inúmeros preconceitos e  falta de conhecimento e informações relacionados ao câncer 
de próstata, toque retal e da importância de consultar-se com o urologista constantemente 
com o avançar da idade, pois o câncer de próstata é uma doença que pode resultar na 
morte ou em possíveis sequelas que poderão afetar a qualidade de vida do indivíduo no 
decorrer da vida, quando não diagnosticada precocemente (ANJOS et. al., 2016).

Sousa et. al. (2014) demonstrou em sua pesquisa, que os homens só buscam os 
serviços de saúde quando sentem algum tipo de mal-estar, dor ou desconforto, o que 
resulta em graves problemas de saúde, deixando de agir na promoção e principalmente 
na prevenção da saúde, para assim, já entrarem em tratamento. O melhor prognóstico da 
doença e as melhores chances de sucesso na busca da cura de câncer de próstata, se dá 
com o diagnóstico precoce. No entanto, quando há um retardo em iniciar o tratamento, as 
células tumorais assumem características ofensivas e de difícil controle, podendo provocar 
o óbito do paciente (OLIVEIRA; SILVESTRE E SILVA, 2015).

Abreu et. al. (2013) constatou que a não realização da prevenção do câncer de 
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próstata é graças às dificuldades, e entre elas, evidenciaram-se as políticas organizacionais 
que estão ligadas a fragilidade dos serviços públicos, ao mau atendimento, as grandes filas, 
a escassez de vagas, ao horário de funcionamento dos serviços, incompatível a carga de 
trabalho masculina e a falta de médicos. As adversidades socioculturais se caracterizaram 
pela situação socioeconômica, por baixo nível de escolaridade, pelos hábitos de vida, por 
todos os tipos de medo e pela ideia de invulnerabilidade masculina.

Nesse sentido, percebe-que o enfermeiro é de extrema importância nessa luta, 
pois ele exerce a figura de educador em saúde, ou seja, ele é quem deve levar à correta 
informação a população sobre a importância da adesão dos métodos preventivos. E 
quando voltado para a população masculina que já tem certa restrição ao assunto saúde, 
o enfermeiro deve ser mais explícito tocando em assuntos que por muitos homens não são 
nem citados, como o exame toque retal, ele deve explicar de forma clara a importância 
desse exame e mostrar que se o mesmo não for realizado existe a possibilidade do 
aparecimento da doença o que acarretará em um maior sofrimento (VERAS et al., 2017).

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluiu-se portanto, que a prevenção e a detecção precoce são estratégias básicas 

para o controle do câncer de próstata, tendo como requisito essencial um conjunto de 
atividades educativas constantes, persistentes e dinâmicas para os homens, segundo seu 
padrão de valores, escolaridade, entre outras variáveis. Porém, para que essas estratégias 
sejam eficazes é necessária a adesão de uma conduta interdisciplinar por parte da equipe 
visando sempre a qualidade do cuidado.

As contribuições deste estudo vão além da produção do conhecimento, pretendendo 
aumentar a adesão aos exames de detecção precoce para o câncer de próstata, na medida 
em que se anseia servir de subsídio para orientar enfermeiros, acadêmicos de enfermagem 
e demais profissionais da saúde nas ações no âmbito dos serviços de saúde, visando 
contribuir significativamente para a redução da proporção de diagnósticos em estágios 
evoluídos desta doença
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