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APRESENTAÇÃO

Um dos termos mais utilizados para descrever o capitalismo e a sua estruturação 
no mundo é a globalização, que nada mais é do que a integração entre culturas/atividades 
de localidades distintas e consequentemente uma maior instrumentalização proporcionada 
pelos sistemas de comunicação principalmente. É preciso salientar que esse conceito 
é amplo e não se refere simplesmente a um acontecimento, mas a um processo como 
um todo. Nessa perspectiva, a medicina mais do que nunca se torna protagonista de um 
processo cada vez mais tecnológico e necessário ao desenvolvimento humano.

A globalização, de certo modo, pode trazer para a saúde vantagens quando nos 
referimos à integração de conhecimento, partilha metodológica, desenvolvimento de práticas, 
equipamentos e distribuição de insumos e medicamentos. Todavia doenças derivadas de 
práticas ou de processos inadequados acabam se tornando globais, aumentando o risco 
das comunidades e exigindo mais ainda uma evolução e uma dinâmica da medicina.

A obra “A medicina imersa em um mundo globalizado em rápida evolução – Volume 
2” que aqui apresentamos trata-se de mais um trabalho dedicado ao valor dos estudos 
científicos e sua influência na resolução das diversas problemáticas relacionadas à saúde 
de um mundo totalmente globalizado. A evolução do conhecimento sempre está relacionada 
com o avanço das tecnologias de pesquisa e novas plataformas de bases de dados 
acadêmicos, o aumento das pesquisas clínicas e consequentemente a disponibilização 
destes dados favorece o aumento do conhecimento e ao mesmo tempo evidencia a 
importância de uma comunicação sólida com dados relevantes na área médica. 

Deste modo, temos o prazer de oferecer ao leitor, nesses dois volumes iniciais da 
obra, um conteúdo fundamentado e alinhado com a evolução no contexto da saúde que 
exige cada vez mais dos profissionais da área médica. Reforçamos mais uma vez que a 
divulgação científica é fundamental essa evolução, por isso mais uma vez parabenizamos a 
Atena Editora por oferecer uma plataforma consolidada e confiável para que pesquisadores, 
docentes e acadêmicos divulguem seus resultados. 

Desejo a todos uma agradável leitura!
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RESUMO: O adenocarcinoma gástrico é uma 
doença multifatorial, com fatores de risco 
ambientais e genéticos. Estudos demonstram que 
fatores alimentares e nutricionais interferem no 
prognóstico, estando relacionados a prevenção 
dessa comorbidade. Objetivo: Analisar como 
a obesidade, consumo excessivo de sódio e 
infecção por Helicobacter pylori, implicam no 
desenvolvimento do câncer gástrico. Método: 
Foi efetuado uma revisão integrativa da literatura 
nas bases de dados Pubmed e Scielo. Foram 
considerados os descritores ´´câncer gástrico´´, 
´´fatores de risco´´ e ´´prevenção primária´´. 
Os critérios de inclusão foram: publicações 
integras, em português, nos últimos 5 anos, e o 
critério de exclusão a não adequação ao tema. 
Resultados: Ocorreu a identificação de 108 
periódicos, sendo utilizados apenas 9. Das nove 
publicações, duas relatam que o excesso de 
gordura corporal favorece o aumento dos níveis 
de insulina e leptina, ampliando a produção de 
hormônios endógenos, o que afeta a apoptose 
e, consequentemente, promove o crescimento 
de células cancerígenas. Seis demonstram, 
o consumo elevado de sal como debilitador 
do revestimento do estômago, possibilitando 
inflamação e atrofia da mucosa gástrica, 
aumentando a colonização por Helicobacter pylori 
nos indivíduos. Essa bactéria induz inflamação 
persistente, como gastrite crônica, úlcera péptica 
e câncer gástrico, constituindo o maior fator 
etiológico. Nesse contexto, a prevenção consiste 
em dieta equilibrada, com consumo de ácido 
ascórbico e betacaroteno, além de exercícios 
físicos. Conclusão: Conforme apresentado, 
os fatores de risco do câncer gástrico estão 
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associados com as práticas aeróbicas e alimentares. Sendo assim, é necessário seguir 
práticas preventivas para que ocorra a redução desse tipo de câncer.
PALAVRAS-CHAVE: Câncer Gástrico, Fatores de Risco do Adenocarcinoma Gástrico, 
Helicobacter pylori, Prevenção Primária, Hábitos Alimentares.

HELICOPBACTER PYLORI AND FOOD PROFILE AS RISK FACTORS TO THE 
GASTRIC CANCER

ABSTRACT: The gastric adenocarcinoma is a multifactorial disease, with environmental and 
genetic risk factors. Studies shows that food and nutritional factors interfere in the prognosis, 
being related to the prevention of this comorbidity. Goal: Analyze how obesity, excessive 
consumption of sodium and infection by Helicobacter pylori, implicates in the development 
of gastric cancer. Method: A review of literature systematics based on the published studies 
of Pubmed and Scielo. The used terms were “gastric cancer”, “risk factors”, and “primary 
prevention”. The inclusion criteria were complete publications, in Portuguese, in the past five 
years, and the exclusion criteria is not adequate to the theme. There are 108 journals, with 
only nine being used. Results: Out of the nine journals, two reported that the excess of body fat 
help boost the increase of insulin and leptin levels, magnifying the production of endogenous 
hormones, which affects the apoptosis, and consequently promotes the growth of cancer 
cells. Six reported that the excessive consumption of salt as debilitating the stomach lining, 
enabling inflammation and gastric mucosa atrophy, increasing the colony of Helicobacter 
pylori in individuals. This bacterium induces persistent inflammation, as chronic gastritis, 
peptic ulcer, and gastric cancer, constituting the biggest etiological factor. In this sense, the 
prevention consists in a balanced diet, with consumption of ascorbic acid and beta-carotene, 
and physical activities. Conclusion: As it was presented, the risk factors of gastric cancer 
are associated with the aerobics and food practice. Thus, is necessary to follow preventive 
practices to reduce this type of cancer. 
KEYWORDS: Gastric Cancer, Risk Factors of Gastric Adenocarcinoma, Helicopbacter pylori, 
Primary Prevention, Eating Habits.

1 |  INTRODUÇÃO
A H. pylori é uma bactéria gram-negativa, flagelada e espiralada capaz de colonizar 

o trato gastrointestinal, aderir às células epiteliais e evadir a resposta imunológica causando 
um processo inflamatório com evolução variável.  A transmissão pode ocorrer de forma 
oral-oral, gastro-oral e fecal-oral, existindo a possibilidade também da infecção pela via 
alimentar. Devido a produção de uréase que hidrolisa a ureia em dióxido de carbono e 
amônia, essa bactéria sobrevive à acidez gástrica. Outro fator que deve ser considerado é 
a presença de flagelos que atuam orientando pelo muco e permite seu deslocamento para 
superfície das células epiteliais. 

Anteriormente, correlacionava-se a H. pylori apenas com gastrites e úlcera 
gastroduodenais. Porém, estudos recentes demonstram que essa bactéria pode causar 
alterações pré-malignas na mucosa do estômago, aumentando o risco de câncer. Nesse 
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contexto, atualmente, a infecção pela H. pylori é admitida como o principal coeficiente 
etiológico da gastrite crônica, com capacidade evolutiva para úlcera péptica e neoplasias 
gástricas, como o adenocarcinoma e o linfoma do tecido linfoide associado a mucosa 
(MALT).

No mundo, o câncer gástrico é um dos principais motivos de morte por câncer. Esse 
tipo de tumor ocorre na camada de revestimento interna da mucosa, surgindo na forma de 
irregulares lesões com ulcerações caracterizando sua malignidade. Podem se apresente, 
majoritariamente, na forma de três tipos histológicos: adenocarcinoma, responsável 
por 95% dos casos; linfoma, presente em apenas 3% dos tumores; e leiomiossarcoma, 
instituído em tecidos que originam os músculos e os ossos.

A dieta constitui um fator significativo para o desenvolvimento do adenocarcinoma 
gástrico, principalmente, refeições ricas em sal, alimentos defumados e pobres em frutas 
e vegetais. Sendo o sal um fator que lesa a mucosa gástrica facilitando a ação de agente 
genotóxicos e aumentando a susceptibilidade aos carcinógenos. Outro fator de risco 
incluem a ingestão de bebidas alcoólicas, tabagismo, baixo status socienconômico, precária 
conservação dos alimentos, compostos nitrosos, excesso de peso, anemia perniciosa, 
além dos fatores genéticos. 

Este trabalho de revisão da literatura teve como objetivo analisar como a 
obesidade, consumo excessivo de sódio e infecção por Helicobacter pylori, implicam no 
desenvolvimento do câncer gástrico. O enfoque foi como a dieta hipercalórica e hipersodica 
podem influenciar no câncer, além da infecção por H. pylori. 

2 |  METODOLOGIA
Este trabalho consiste em revisão da literatura realizada em fonte eletrônica. As 

fontes de informações eletrônicas foram as bases de dados Pubmed e SciELO, todos 
consultados via online, utilizando como palavras-chave: Câncer Gástrico; Fatores de Risco 
do Adenocarcinoma Gástrico; Helicobacter pylori; Prevenção Primária; Hábitos Alimentares.

Na seleção dos artigos foram utilizados como critérios de inclusão publicações 
integras, relacionadas com os fatores de risco alimentares para o câncer gástrico, assim 
como sua epidemiologia e infecção por H. pylori, em português, nos últimos 5 anos, sendo 
o critério de exclusão a não adequação a temática do trabalho. 

3 |  RESULTADOS
Foram identificados 108 artigos relacionados ao tema, porém apenas 9 obedeceram 

aos critérios de inclusão previamente estabelecidos. 
Entre os estudos utilizados, duas relatam que o excesso de gordura corporal 

favorece o aumento dos níveis de insulina e leptina, ampliando a produção de hormônios 
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endógenos, o que afeta a apoptose e, consequentemente, promove o crescimento de 
células cancerígenas. Seis demonstram, o consumo elevado de sal como debilitador 
do revestimento do estômago, possibilitando inflamação e atrofia da mucosa gástrica, 
aumentando a colonização por Helicobacter pylori nos indivíduos. 

3.1 Epidemiologia do câncer gástrico
A incidência ocorre em sua maioria em homens entre 70 anos. Mais de 70% dos 

casos ocorre em idade superior a 50 anos. No Brasil, esse câncer ocupa o terceiro lugar na 
incidência entre homens e em quinto, entre mulheres. Observa-se também discrepâncias 
em relação à distribuição geográfica, uma vez que a distribuição da doença é inversamente 
proporcional ao nível socioeconômico. 

Países como Estados Unidos e Inglaterra apresentam declínio de mortalidade 
por câncer gástrico, podendo ser explicada pelas melhores práticas de conservação de 
alimentos, novos hábitos alimentares, o melhor controle da infecção por H. pylori e redução 
do tabagismo. No entanto, países na América Latina como: Chile, Costa Rica e Colômbia 
é alto o índice de mortalidade. 

Outrossim, o Japão é o país com maior incidência da doença devido a dieta 
hipersódica culturalmente presente na região, além do diagnóstico precoce realizado. Esse 
diagnóstico prematuro permitiu que o país desenvolvesse um tratamento mais eficaz, com 
menos agravos para saúde e um custo menor. 
3.2 Infecção por helicobacter pylori

No câncer gástrico, as lesões decorrentes da infecção pelo H. pylori são 
consequências da interação entre a virulência da cepa infectante e a resposta inflamatória. 
Com já mencionado, a sobrevivência da bactéria no ácido clorídrico é importe para sua 
colonização na mucosa gástrica. Essa resistência é decorrente da enzima uréase que 
promove a hidrólise da ureia resultando na produção de amônia. Como a amônia é um 
receptor de H+ , torna possível que a bactéria tenha pH neutro e resista a acidez estomacal. 

Outro fator a ser considerado é a degradação do muco que protege o epitélio gástrico. 
Essa degradação é possível devido as lipases e proteases sintetizadas pelo H. pylori, o 
que facilita a atuação da bactéria. Ademais, a sua morfologia espiralada e com flagelos é 
de grande valia para estabelecer contato com as células epiteliais de revestimento. Além 
disso, a presença de outras enzimas sintetizadas como a superóxido dismutase, catalase e 
arginase, confere proteção contra a ação dos macrófagos e neutrófilos.

Estudos mostraram que as concentrações gástricas de INF-γ e IL-12, em pacientes 
infectados por H. pylori, foram significativamente mais elevados do que em indivíduos não 
infectados. Nesse contexto, justifica-se a contribuição do processo inflamatório, próprio da 
defesa do hospedeiro, em favor da colonização gástrica da bactéria. No entanto, deve-se 
lembrar que estar infectado com H. pylori não quer dizer que a pessoa desenvolverá câncer 
gástrico.
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3.3 Perfil alimentar como fator de risco
A relação entre o câncer gástrico e a alimentação é indicada em vários estudos como 

fator exógeno significativo. Nesse sentido, observa-se em dietas com altas concentrações 
de cloreto de sódio, nitrito e nitrato existente em alimentos defumados e frituras potencial 
para provocar transformações na mucosa gástrica, sendo o precursor neoplásico. 

Estudos experimentais em ratos evidenciaram que a ingesta exacerbada de sal 
levou a atrofia gástrica, associado a metaplasia facilitando a carcinogênese no estômago 
na presença de outros carcinógenos, além de aumentar a absorção dos hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos (substâncias carcinogênicas para animais e, presumivelmente, para 
humanos). 

O NaCl pode atuar sinergicamente com a infecção por H. pylori através da expressão 
de cagA (citotoxin antigen associated), alterações na viscosidade do muco, com posterior 
perda de células parietais. Além de causar gastrite crônica, estudos demostram a formação 
de tumores em roedores.  O cloreto de sódio em excesso forma malonodialdeído na mucosa 
do estômago glandular causando aumento na excreção pela urina. Dessa forma, ocorre a 
peroxidação lipídica no estômago formando espécies reativas de oxigênio, provocando 
danos ao DNA celular que protegem a mucosa gástrica. 

Outro fator alimentar incluído nos fatores de risco são os carboidratos. As dietas 
hipercalóricas costumam ser pobres em proteínas e vegetais, interferindo na formação do 
suco gástrico.  Em relação as frutas e vegetais, dados experimentais e epidemiológicos têm 
demonstrado que a ingesta de carotenoides, vitaminas C (ácido ascórbico) e E (tocoferol) 
estão associados com risco reduzido de câncer gástrico. Essas vitaminas são antioxidantes 
que inibem danos oxidativos no DNA, pois o processo carcinogênico está associado ao 
dano irreversível no material genético da célula por meio do ataque de radicais livres. 

3.4 Excesso de gordura corporal
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade é um importante 

problema de saúde pública, uma epidemia global. No contexto do câncer gástrico, a 
obesidade é considerada um fator de risco importante, pois o excesso de gordura corporal 
favorece o aumento dos níveis de insulina e leptina, ampliando a produção de hormônios 
endógenos, o que afeta a apoptose e, consequentemente, promove o crescimento de 
células cancerígenas. 

A leptina é sintetizada no epitélio gástrico, glândula mamária, músculo esquelético 
e trofoblasto placentário. Sua expressão é controlada por várias substâncias, como a 
insulina, os glicocorticoides e as citocinas pró-inflamatórias. A ativação dessas citocinas 
está associada a fatores de transcrição como fator nuclear kappa β (NFk-β), inibidores 
do fator induzido pela hipóxia (HIF – 1) e proteína ativadora 1 (AP-1), que favorecem a 
proliferação celular e posteriormente o câncer gástrico. É importante ressaltar que, a leptina 
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varia sua concentração de acordo com a quantidade de tecido adiposo, pois sua produção 
depende dos adipócitos. 

4 |  CONCLUSÃO
Com base nos resultados encontrados com a realização deste trabalho conclui-se 

que os fatores de risco do câncer gástrico estão associados com as práticas aeróbicas 
e alimentares. Dietas hiper sódica e hipercalóricas são fatores importantes para o 
desenvolvimento dessa patologia. Consequentemente, o excesso de gordura corporal 
favorece esse quadro. Além disso, a infecção por H. pylori pode ser considerado fator 
etiológico para o adenocarcinoma gástrico, consequência de mecanismos inflamatórios. 
Sendo assim, é necessário seguir práticas preventivas como a realização de atividades 
física no intuito de reduzir o peso, alimentação equilibrada, conservação adequada de 
alimentos e higienização preventiva para evitar a contaminação pela bactéria H. pylori para 
que ocorra a redução desse tipo de câncer.
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