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APRESENTAÇÃO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como o estado de completo 
bem-estar físico, mental e social. Uma definição de certo modo ampla que tenta compreender 
os principais fatores ligados diretamente à qualidade de vida tais como alimentação, 
exercícios e até mesmo o acesso da população ao sistema de saúde. Portanto, partindo 
deste princípio a saúde física, mental e social são algumas das dimensões que determinam 
o estado de bem-estar humano, e consequentemente vão muito além da simples ausência 
de doenças. O próprio conceito de saúde, aqui estabelecido pela OMS, está relacionado 
a uma visão ampla e integral do ser humano, que considera aspectos do corpo, mente, 
ambiente, sociedade, hábitos e assim por diante.

Esse conceito nos conduz ao fundamento da multidisciplinaridade com abordagens 
que cada vez mais é aplicada e contextualizada nos diversos âmbitos da saúde, haja vista 
que todas as abordagens e áreas de estudo convergem para o mesmo princípio que é 
a saúde integral do individuo. A saúde na atualidade se estabelece na interação entre 
diversos profissionais e requer conhecimentos e práticas de diferentes áreas tais como as 
ambientais, clínicas, epidemiológicas, comportamentais, sociais, culturais etc. 

Deste modo, por intermédio da Atena Editora, apresentamos a nova obra denominada 
“Abordagens em medicina: Estado cumulativo de bem-estar físico, mental e psicológico”, 
inicialmente proposta em quatro volumes, com o intuito de direcionarmos ao nosso leitor 
uma produção científica com diversas abordagens em saúde. Reforçamos aqui também 
que a divulgação científica é fundamental para romper com as limitações ainda existentes 
em nosso país, assim, mais uma vez parabenizamos a estrutura da Atena Editora por 
oferecer uma plataforma consolidada e confiável para estes pesquisadores divulguem seus 
resultados.  

Desejo a todos uma proveitosa leitura!

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: O câncer de mama causa alterações 
físicas, sociais e emocionais que geram um 
grande impacto na vida das mulheres. Seu 
desenvolvimento tem influências genéticas e 
ambientais, sendo que questões étnicas podem 
se relacionar desigualmente com o tempo de 
diagnóstico, o tempo de recidiva e as taxas 
de sobrevivência. Assim, este estudo almeja 
avaliar a influência étnica no desenvolvimento e 
evolução do câncer de mama. Trata-se de uma 
revisão de literatura utilizando a base de dados 
PubMed, mediante estratégia de busca “ethnicity 
influence AND breast cancer”, em que foram 
selecionados 94 artigos relacionados com o 
objetivo e inclusos 18 após a análise. Em vários 
artigos, foi destacado que a etnia influencia na 
etiologia e na assistência ao câncer de mama 
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devido a mecanismos e fatores diversos, como os biológicos, genéticos, psicossociais, 
socioeconômicos e de estilo de vida. Determinantes sociais, como pobreza, falta de educação, 
desvantagem do bairro e discriminação racial, também mostraram desempenhar um papel 
importante no estágio de diagnóstico da doença e na sobrevida das pacientes. Em geral, 
as mulheres negras apresentaram piores prognósticos, com maior índice de mortalidade e 
maior risco de desenvolver tumores mais agressivos. Diante disso, há a necessidade de 
adotar medidas intensivas de orientação para prevenção e controle da doença, ampliando 
estratégias de rastreamento e tratamento precoce, especialmente para grupos de maior risco 
e sujeitos a determinantes sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Determinantes sociais da saúde; Grupos étnicos; Prognóstico; 
Neoplasias da Mama; Racismo.

ETHNIC INFLUENCE ON BREAST CANCER ETIOLOGY AND CARE
ABSTRACT: Breast cancer causes physical, social and emotional changes that generate a 
great impact on women’s lives. Its development has genetic and environmental influences, 
and ethnic issues can be unequally related to the time of diagnosis, the time of recurrence 
and survival rates. Thus, this study aims to assess the ethnic influence on the development 
and evolution of breast cancer. This is a literature review using the PubMed database, using 
the “ethnicity influence AND breast cancer” search strategy, in which 18 articles related to 
the objective were selected. In several articles, it was highlighted that ethnicity influences 
the etiology and assistance for breast cancer due to different mechanisms and factors, such 
as biological, genetic, psychosocial, socioeconomic and lifestyle factors. Social determinants 
like poverty, lack of education, disadvantage in the neighborhood and racial discrimination, 
have also been shown to play an important role in the stage of diagnosis of the disease 
and in the survival of patients. In general, black women had worse prognosis, with a higher 
mortality rate and greater risk of developing more aggressive tumors. Therefore, its required to 
adopt intensive guidance measures for the prevention and control of the disease, expanding 
screening and early treatment strategies, especially for groups at higher risk and subject to 
social determinants.
KEYWORDS: Social Determinants of Health; Ethnic Groups; Prognosis; Breast Neoplasms; 
Racism.

INTRODUÇÃO
O câncer de mama causa alterações físicas, sociais e emocionais, gerando grande 

impacto na vida das mulheres. Esse tipo de câncer é analisado como uma fonte precoce 
e importante da desigualdade. Mulheres negras têm duas vezes mais chances de serem 
diagnosticadas com câncer de mama triplo negativo, definido como tumores que estão 
ausentes ou expressam níveis muito baixos de receptores de estrogênio, receptores 
de progesterona e receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano, em relação 
a mulheres brancas. Quando diagnosticadas com esse tumor, as pacientes são mais 
propensas a terem tumores maiores e de alto grau, menor tempo de recidiva e taxa de 
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sobrevivência mais baixa do que mulheres com outros tipos de tumores, por exemplo, 
tumores com receptores de progesterona e estrogênio positivos (LINNENBRIGER, 2020).

Outro cenário analisado é em relação à assistência prestada para pacientes com 
câncer de mama, fator essencial para a superação de uma fase tênue na vida de uma 
mulher que lida com a doença. O apoio social informacional e emocional de amigos e 
familiares são fatores de desigualdade, em relação às questões étnicas. Foi observado que 
pacientes brancas admitiram que ter outras sobreviventes do câncer de mama em sua rede 
de apoio foi essencial para atender às suas necessidades de apoio social. No entanto, as 
participantes negras não mencionaram outras sobreviventes do câncer de mama, como 
parte de suas redes, comprovando a necessidade dos centros de câncer de considerarem 
a revisão do acesso das pacientes ao apoio experiencial e facilitar, a oportunidade de 
conectar mulheres e família, na fase adjuvante (PALADINO, 2019). Adicionalmente, 
populações estrangeiras e nativas diferem em termos de desfechos do câncer de mama. 
Os atuais estudos raramente distinguem o câncer de mama entre migrantes de primeira 
e segunda geração (FG e SG), o que é crucial para examinar as influências genéticas e 
ambientais no câncer de mama (HEMELRIJCK et al, 2020) 

A epidemiologia do câncer de mama, na China, diferente dos países ocidentais, pois 
é caracterizada pela manifestação em idade mais precoce e doença mais avançada, no 
momento do diagnóstico. Lam (2003) conduziu o primeiro estudo qualitativo que descreveu 
como as mulheres chinesas entendiam suas experiências, com câncer de mama, sendo 
relatado por estas que as constantes mudanças impostas pelo câncer de mama modificaram 
as suas concepções anteriores sobre a vida e as obrigaram a reorganizar suas crenças 
pessoais. Além disso, Lee (2021) também descobriu que era raro que sobreviventes de 
câncer de mama sino-americanas falassem abertamente sobre suas doenças com outros 
membros da família.

O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência étnica no desenvolvimento e 
evolução do câncer de mama.

METODOLOGIA 
Trata-se de revisão sistemática da literatura, desenhada conforme os critérios 

da estratégia PICO, acrônimo que representa: população, intervenção, comparação e 
desfecho (outcome), na elaboração do problema que norteia esse estudo: “A etnia interfere 
no desenvolvimento genômico e evolução do câncer de mama?”. Assim, a população ou 
problema desta pesquisa se refere às portadoras de câncer de mama; a intervenção é de 
caráter étnico; a comparação é em nível genômico, em razão do desenho do trabalho; e 
o desfecho esperado é a elucidação dos aspectos genéticos conhecidos mais relevantes 
para o contexto apresentado.

A partir disso, realizou-se busca na base de dado PubMed, utilizando os descritores 
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em saúde (DeCS/MeSH): “ethnicity influence AND breast cancer”. Então, para o 
desenvolvimento da pesquisa, foram selecionados todos os artigos escritos nos idiomas 
inglês, português ou espanhol, completos, que estavam relacionados com a influência 
étnica e câncer de mama, independentemente da idade e gênero, e que foram publicados 
entre 2019 e 2021. Por fim, foram, ainda, utilizados, os filtros: “full text” e “humans”, na 
PubMed. Sendo assim, de 94 artigos advindos da pesquisa original na PubMed, 76 não 
correspondiam com a pergunta dessa pesquisa, sendo incluídos então 18 artigos para 
análise. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este estudo buscou estimar a influência étnica na progressão do câncer de mama. 

Dessa maneira, foram avaliadas quais etnias possuem maior propensão a desenvolver a 
doença e seu prognóstico. A partir dessa avaliação foi esclarecida a relação das etnias com 
o câncer de mama, levando em consideração toda a evolução da doença e suas diferentes 
formas. Assim, este estudo faz-se importante por auxiliar na compreensão da influência e 
na forma da abordagem médica de proceder com os pacientes portadoras do câncer de 
mama. Entre os 18 estudos selecionados, 12 foram publicados em 2020; cinco, em 2019; 
e um em 2021. Estão apresentados na tabela 1 com título, autor, ano e principal conclusão 
da publicação acerca do tema proposto. 

Foi observado influência étnica na etiologia e assistência ao câncer de mama, em 
vários estudos. Uma multiplicidade de mecanismos e fatores, como: apoptose; tumores 
específicos da etnia, ligados ao ambiente; mutação somática; função mitocondrial; status 
socioeconômico baixo; stress psicossocial; estilo de vida; e ancestralidade gênica, foram 
mediadores da disparidade que há na saúde da população. Além desses mecanismos, um 
fator biológico teve importante papel, no câncer de mama: o microbioma (THYAGARAJAN 
et al., 2020).

Os determinantes sociais, como: pobreza; falta de educação escolar; desvantagem 
do bairro; segregação residencial por etnia; discriminação étnica; falta de apoio social; 
e isolamento social, desempenharam papel importante: no estágio do câncer de mama, 
no diagnóstico e na sobrevivência. Entre esses determinantes, a experiência etnista 
pode contribuir para as disparidades do câncer de mama, por meio de vários caminhos, 
incluindo: falta de acesso a cuidados de saúde; aumento do risco de obesidade; outros 
fatores de risco de câncer de mama; e mudanças biológicas, resultantes da exposição 
prolongada ao estresse crônico, como, por exemplo, inflamação e estresse oxidativo 
(COUGHLIN, 2019). Leach et al. (2019) observaram que as minorias étnicas, que vivem em 
áreas com maior porcentagem destas minorias, tinham mais chances de apresentar maior 
invasão de doenças, quando comparados aos brancos que vivem em áreas com uma baixa 
percentagem de minorias étnicas (LEACH et al.,2019).
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Apesar de existir o controle de fatores psicossociais, que influenciam no câncer, 
as diferenças fenotípicas gerais, na patologia do câncer de mama, permanecem entre os 
grupos de indivíduos que variam de acordo com a ancestralidade geográfica. Indivíduos 
de ascendência africana são desproporcionalmente afetados, por doenças complexas 
específicas, como o câncer de mama e o de próstata, que são causadas por fatores biológicos 
e não biológicos. Prevê-se que as diferenças étnicas, nos programas de imunidade inata, 
se traduzem em diferenças étnicas na imunidade pró e antitumoral, progressão tumoral e 
prognóstico, levando ao fenômeno atual de disparidades étnicas no câncer (YEYEODU; 
KIDD; KIMBRO, 2019).

Charan et al. (2020) observaram que o câncer de mama resulta em maior mortalidade, 
maior risco de desenvolver tumores de mama mais agressivos, mesmo em idades jovens, 
entre mulheres afro-americanas, quando comparadas as caucasianas (CHARAN et al., 
2020).  Ellis et al. (2021), também, relataram desigualdades étnicas nos resultados de 
saúde do câncer em diferentes localizações geográficas, com maior mortalidade entre 
negros, em comparação com os brancos (ELLIS et al., 2020).

Em concordância, Armour-Burton e Etland (2020) identificaram que mulheres afro-
americanas são diagnosticadas com formas mais agressivas de câncer de mama, em 
comparação às mulheres brancas, e são mais propensas a morrer antes dos 45 anos. Os 
ganhos obtidos na evolução do tratamento do câncer de mama não se materializaram em 
todas as linhas raciais (ARMOUR-BURTON; ETLAND, 2020).

Entre os fatores genéticos encontrados, a expressão da proteína FOXA1 foi menor 
em tumores de mulheres negras (versus brancas) e de características mais agressivas, com 
expressão menor em tumores de grau superior, tamanho maior e estágio mais avançado. 
Além disso, a paridade mais alta foi associada à hipermetilação do DNA de FOXA1, em 
tumores receptor-de-estrógeno-negativos, particularmente, para mulheres negras que 
nunca amamentaram (CHENG et al., 2020).

Em comparação com as mulheres brancas, as mulheres negras tiveram mais barreiras 
ao atendimento e vários aspectos de agressividade do tumor (EMERSON et al., 2020). 
Além disso, em comparação com as mulheres brancas, as mulheres negras têm menos 
acesso a serviços de mamografia de qualidade, experimentam atrasos no diagnóstico e 
tratamentos mais longos, são mais propensas a receber cuidados ineficazes, uma vez que 
o tratamento é iniciado, e são mais propensas a morrer da doença (LINNENBRINGER et 
al., 2020). O tratamento do câncer de mama entre mulheres estava relacionado às barreiras 
aos cuidados de saúde, seguro saúde, gravidade percebida e suscetibilidade (EDMONDS 
et al., 2020).

Um estudo sobre necessidades de suporte social de mulheres negras e brancas, 
com câncer de mama, com receptor hormonal positivo, em terapia endócrina adjuvante, 
mostrou que participantes brancas notaram que ter outras sobreviventes do câncer de 
mama, em sua rede de apoio, era essencial para atender às suas necessidades sociais. 
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No entanto, as participantes negras não mencionaram outras sobreviventes do câncer de 
mama como parte de suas redes (PALADINO et al., 2019).

Em relação às barreiras e aos facilitadores para reconstrução pós-mastectomia, 
mulheres negras, asiáticas e de minorias étnicas têm taxa mais baixa de reconstrução pós-
mastectomia, em comparação com mulheres brancas, por vários motivos complexos, em que 
fatores associados ao médico e ao paciente foram identificados como os mais importantes, 
porém modificáveis (LEE et al., 2021). Adicionalmente, as etnias negras, asiáticas e nativas 
americanas apresentaram menor probabilidade de obter reconstrução imediata ou tardia, 
quando comparadas às pacientes brancas. Além disso, constatou-se que pacientes não 
seguradas pelo governo realizam menos procedimentos de reconstrução do que pacientes 
seguradas privadamente. Ademais, morar em um CEP com média renda mais baixa ou 
que menos pessoas tenham diploma de segundo grau, de forma independente, diminui as 
chances de se obter um procedimento reconstrutivo (RESTREPO et al., 2019).

Foi identificado barreiras específicas comuns às mulheres chinesas, na China 
continental, na tomada de decisões sobre o tratamento do câncer de mama (WANG et 
al., 2020). Também foi observado que a incidência de câncer de mama é menor entre os 
imigrantes não europeus em comparação com os belgas (HEMELRIJCK et al., 2020). Já na 
população do sul da Índia, o alelo HLA-G 3’UTR 14-bp Ins e o haplótipo Ins/+3142G estão 
associados ao aumento do risco de câncer de mama. No Norte da Índia e na Tunísia, o 
polimorfismo TNF-α-308G/A foi significativamente associado ao câncer de mama (KADIAM 
et al., 2020).

Na pesquisa de Sergesketter et al. (2020), a composição étnica não influenciou 
o tipo de atipia histológica, o risco de carcinoma ou o resultado clínico. Entretanto, 
houve diferenças nas taxas de quimioprevenção, em que, principalmente, nos pacientes 
hispânicos e negros não hispânicos, foram baixas (SERGESKETTER et al., 2020).

Uma limitação importante deste estudo foi em relação à idade e ao gênero dos 
pacientes que não foram especificados durante a pesquisa bibliográfica. Dessa forma, é 
importante que novos estudos sejam realizados para que essa lacuna seja preenchida. 
De qualquer maneira, a partir deste trabalho é evidente a influência biopsicossocial da 
etnia com o câncer de mama, o que instrumentará o profissional de saúde na atenção aos 
pacientes. Os aspectos mais importantes dos artigos utilizados neste estudo podem ser 
vistos no Quadro 1.
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Quadro 1. Conclusão dos artigos utilizados. Revisão sistemática, 2021.

CONCLUSÃO
Verificou-se que as condições de saúde estão relacionadas à etnia e existem 

desigualdades associadas a um pior acesso a bens, serviços e recursos sociais da saúde. 
Nessa revisão, o pior prognóstico das pacientes negras está associado ao menor acesso 
ao rastreamento mamográfico a ao diagnóstico precoce da doença. Dessa maneira, as 
mulheres afro-americanas são diagnosticadas com formas mais agressivas de câncer de 
mama, em comparação às mulheres brancas, sendo, assim, mais propensas a morrer 
antes dos 45 anos. Essas barreiras no atendimento também são evidenciadas quando 
mulheres negras, asiáticas e de minorias étnicas têm uma taxa mais baixa de reconstrução 
pós-mastectomia, em comparação com as mulheres brancas. Essa pesquisa realça que é 
possível trabalhar com as informações disponíveis nos serviços de saúde para caracterizar 
o perfil de demanda e estimar a sobrevida. Fica claro, pois, a necessidade de adotar medidas 
intensivas de orientação para prevenção e controle da doença, ampliando estratégias de 
rastreamento e tratamento precoce, especialmente para grupos de maior risco e sujeitos a 
determinantes sociais.
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