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APRESENTAÇÃO
 
No mundo em que vivemos a tecnologia faz parte do dia a dia. Ela está presente 

nos lares e no trabalho, através de aparelhos eletroeletrônicos, no Wi-Fi, e na internet; e, 
claro, também está presente na indústria, na educação, na saúde e na pesquisa. Nesta 
obra, “Novas tecnologias e as competências técnico-científicas nas Ciências Biológicas”, 
abordaremos a as tecnologias de ponta que estão sendo incrementadas na área das 
Ciências Biológicas, que é bastante ampla.

Esta obra possui 12 capítulos compostos por artigos científicos originais baseados 
em trabalhos de pesquisa e trabalhos de revisão bibliográfica. São trabalhos relevantes, 
atuais, que versam sobre as mais diferentes temáticas: senescência celular e a correlação 
a tratamentos das bases moleculares do câncer; ancoragem molecular de fármacos 
e epilepsia; ação de protetores solares no fotoenvelhecimento induzido em modelo 
experimental; ação de certos receptores no tratamento de colite ulcerativa; associação do 
HPV e câncer bucal; biomarcadores no diagnóstico e tratamento de câncer de próstata; 
fito química e atividade antitumoral ou ação no sistema reprodutor feminino; levantamento 
etnobotânico de plantas medicinais e epidemiologia da doença de Chagas no Brasil; 
transformação digital no contexto da saúde; ou um interessante artigo sobre como alcançar 
conforto térmico no clima tropical úmido, usando um estudo de caso em Cuiabá, Mato 
Grosso.

A leitura desta obra, além de prazerosa, irá contribuir em conhecimento, sendo 
indicada para estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais de diferentes áreas 
de intersecção com as Ciências Biológicas. Sempre prezando pela qualidade, a Atena 
Editora possui um grupo de diversos revisores de universidades renomadas do país, a 
fim de manter sempre a excelência em suas obras, através de um trabalho de revisão por 
pares. Assim, esperamos que você tenha uma boa leitura! 

Daniela Reis Joaquim de Freitas
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RESUMO: Introdução: O câncer de próstata 
é o segundo tipo de câncer que mais afeta os 
homens, sendo este uma neoplasia maligna 
classificada como um adenocarcinoma. Os 
marcadores tumorais são fundamentais para 
o estudo do diagnóstico e prevenção contra o 
desenvolvimento do câncer, visto que facilitam 
o diagnóstico precoce, bem como proporcionam 
um tratamento válido para o paciente. O 
câncer de próstata (CaP), apresenta sintomas 
iniciais característicos, como a dificuldade de 
urinar e sensações perceptíveis de que não 
urinou totalmente. Desta forma, o objetivo 
deste trabalho é apresentar a importância dos 
marcadores tumorais para o diagnóstico e no 
tratamento clínico precoce do câncer de próstata 
para a conscientização dos homens, alertando 
para que, não tenham receio de realizar os 
exames. Metodologia: Trata-se de um estudo 

exploratório, realizado em novembro de 2021 
baseado em artigos de abordagem quantitativas 
e analíticas, que apresentassem as seguintes 
palavras-chave, Biomarcadores, Diagnósticos 
e Próstata. Resultados e Discussões: 
Segundo a pesquisa realizada, os principais 
biomarcadores encontrados, para auxiliar na 
busca de diagnóstico precoce para o câncer de 
próstata, foram o PCA3 (antígeno do câncer de 
próstata), este marcador é referente a um gene 
3 do câncer de próstata que realiza diagnóstico 
de forma eficaz que, no que lhe concerne, não 
necessitando da realização do exame PSA – que 
corresponde como um marcador pré-requisito 
para um tratamento eficaz sendo acessível 
para o monitoramento desta doença. Conforme 
os pesquisadores da literatura este antígeno 
torna-se bastante viável para o rastreamento do 
câncer de próstata em homens assintomáticos, 
ou seja, a sua principal característica é maior 
sensibilidade e especificidade, em relação ao 
PSA total. Ainda, segundo as pesquisas, outra 
proteína também se mostrou bastante eficiente 
como marcadora para o CaP, a CRISP3, uma 
proteína secretora rica em cisteína, produzida no 
aparelho reprodutor masculino, cuja função está 
relacionada com a fertilização de esperma. Esta 
proteína mostrou-se capaz de inibir a proliferação 
de subgrupos das linhagens de células do câncer 
de próstata, mesmo que esta proteína não seja 
tão favorável quanto os diversos marcadores, 
o PSA é mais confiável e benéfico para o 
diagnóstico. Conclusão: Em consequência, as 
funcionalidades e características dos marcadores 
tumorais no câncer de próstata são benéficos e 
ajudam no diagnóstico e no prognóstico. Contudo, 
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o estudo exploratório conclui-se com suas expectativas a determinação da importância dos 
marcadores tumorais para o diagnóstico e tratamento clínico precoce do câncer de próstata 
com o monitoramento específico em relação à sensibilidade dos marcadores. Deste modo, 
combate o tabu sobre o exame antígeno específico prostático (PSA), pois estes fazem 
com que o CaP., situa-se em sua expansão regular, necessitando de investigações e na 
propagação de informações coerentes para a interrupção no tratamento eficaz do câncer de 
próstata.
PALAVRAS-CHAVE: Biomarcadores. Diagnóstico. Próstata.

INFLUENCE OF BIOMARKERS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF 
PROSTATE CANCER

ABSTRACT: Introduction: Prostate cancer is the second type of cancer that most affects 
men, being a malignant neoplasm classified as an adenocarcinoma. Tumor markers are 
essential for the study of diagnosis and prevention against the development of cancer, as 
they facilitate early diagnosis, as well as provide a valid treatment for the patient. Prostate 
cancer (PCa) has characteristic initial symptoms, such as difficulty urinating and noticeable 
sensations that you haven’t urinated completely. In this way, the objective of this work is to 
present the importance of tumor markers for the diagnosis and early clinical treatment of 
prostate cancer for the awareness of men, warning that they are not afraid to perform the 
exams. Methodology: This is an exploratory study, carried out in November 2021, based on 
articles with a quantitative and analytical approach, which presented the following keywords, 
Biomarkers, Diagnostics and Prostate. Results and Discussions: According to the research 
carried out, the main biomarkers found, to assist in the search for an early diagnosis for 
prostate cancer, were PCA3 (prostate cancer antigen), this marker refers to a gene 3 of 
prostate cancer that performs diagnosis effectively that, as far as it is concerned, does not 
require the performance of the PSA test - which corresponds to a pre-requisite marker for 
an effective treatment being accessible for the monitoring of this disease. According to the 
researchers in the literature, this antigen becomes quite viable for screening for prostate 
cancer in asymptomatic men, that is, its main characteristic is greater sensitivity and specificity, 
in relation to total PSA. Still, according to research, another protein was also shown to be quite 
efficient as a marker for CaP, CRISP3, a cysteine-rich secretory protein produced in the male 
reproductive system, whose function is related to sperm fertilization. This protein was shown 
to be able to inhibit the proliferation of subgroups of prostate cancer cell lines, even though 
this protein is not as favorable as the various markers, PSA is more reliable and beneficial for 
diagnosis. Conclusion: Consequently, the features and characteristics of tumor markers in 
prostate cancer are beneficial and help in diagnosis and prognosis. However, the exploratory 
study concludes with its expectations the determination of the importance of tumor markers 
for the diagnosis and early clinical treatment of prostate cancer with specific monitoring in 
relation to the sensitivity of the markers. In this way, it fights the taboo on the prostate-specific 
antigen (PSA) test, as these make the PCa is in its regular expansion, requiring investigations 
and the propagation of coherent information for the interruption in the effective treatment of 
cancer of prostate.
KEYWORDS: Biomarkers. Diagnosis. Prostate.
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INTRODUÇÃO
O câncer de próstata é caracterizado pelo aumento desordenado da próstata, 

glândula localizada na parte baixa do abdômen, e integrante do sistema reprodutor 
masculino. No Brasil, a taxa de incidência consta-se bastante alta em comparação aos 
outros países em desenvolvimento. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
este tipo de câncer afeta principalmente a terceira idade, ou seja, homens na faixa etária 
de 60 anos ou mais, abrangendo cerca de 75% dos casos no mundo. Os marcadores 
tumorais são fundamentais para o estudo do diagnóstico e prevenção do desenvolvimento 
do câncer, pois irão facilitar não só o diagnóstico, mas também no tratamento mais válido 
para o paciente. Os marcadores são substâncias, produzidas por tecidos neoplásicos, 
que podem ser analisados por vários tipos de métodos, como bioquímicos, imunológicos 
ou moleculares, obtidos em fluidos corporais e, principalmente, tecidos que sofreram 
neoplasias. O câncer de próstata (CaP), apresenta-se sintomas iniciais característicos, como 
a dificuldade de urinar e a sensação perceptível de que não urinou totalmente. O aumento 
da incidência da doença está relacionado ao receio de não realizar os exames específicos, 
a falta de conhecimento, preconceito e até mesmo devido a casos assintomáticos, estes, 
portanto estão mais suscetíveis à proliferação do câncer (JÚNIOR, 2015). É necessário a 
orientação para que os homens não deixem de fazer os exames, visto que, irão influenciar 
no diagnóstico e tratamento, bem como, conhecerem os diversos marcadores, como o PSA 
(Antígeno Prostático Específico), o PAP (fosfate ácida), o PCA3 (antígeno específico da 
próstata 3) e a glicoproteína CRISP3, estes biomarcadores favorecem no combate ao CaP. 
Deve-se reconhecer o tecido da próstata para determinação da neoplasia, entre benigna 
ou maligna. Os epitélios da próstata do homem são divididos em células basais, luminais e 
neuroendócrinas. Notório que, a prevenção desta doença é realizada através da orientação 
dos homens com a faixa etária a partir dos 40 anos, pois é necessário regularmente realizar 
um diagnóstico precoce através de rastreamento para obtenção dos fatores que irão 
reduzir o desenvolvimento da doença (RODRIGUES et al., 2013). Ainda, na determinação 
do CaP, existe um marcador sanguíneo, a calicreína 2 humanas, uma serino-protease que 
se manifesta em um grau bastante elevado na próstata quando o homem apresenta esta 
neoplasia maligna. Neste marcador apresenta-se 80% de homologia com a sequência de 
aminoácidos do PSA (antígeno prostático específico), entretanto, expressa-se pelo epitélio 
da próstata numa quantidade 50–100 vezes menor que o exame de PSA (GOMES et al., 
2020). Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar a importância dos marcadores 
tumorais para o diagnóstico e no tratamento clínico precoce do câncer de próstata para a 
conscientização dos homens, alertando para que, não tenham receio de realizar os exames.
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METODOLOGIA
Trata-se de um estudo exploratório da literatura, elaborado em novembro de 2021. 

Foram utilizados artigos que se apresentavam as seguintes palavras-chave: Biomarcadores, 
Diagnóstico e Próstata. A abordagem foi quantitativa, sendo um tipo de estudo foi descritivo 
e analítico. Os mesmos foram publicados entre 2013 e 2021, resultando em quatro artigos 
e uma tese no contexto de uma abordagem sobre a influência dos biomarcadores no 
diagnóstico e tratamento do câncer de próstata.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo as pesquisas realizadas foi possível observar que existem inúmeros 

métodos de biomarcadores responsáveis por auxiliar na busca do diagnóstico precoce 
para o câncer de próstata, dentre eles, podemos citar o PCA3 (antígeno do câncer de 
próstata). Este marcador representa o gene 3 do câncer de próstata e visa realizar 
diagnósticos eficazes que no que lhe concerne, não necessitam da realização do exame 
PSA, que corresponde como um marcador pré-requisitado para um tratamento eficaz 
sendo acessível para o monitoramento desta doença. Conforme os pesquisadores, 
este antígeno torna-se bastante viável para o rastreamento do câncer de próstata em 
homens assintomáticos, ou seja, a sua principal característica é a maior sensibilidade e 
especificidade quanto em relação ao PSA total. Entretanto, o marcador PCA3 está em 
estudos por cientistas, pois conforme (GOMES, 2020) nota-se que este marcador tem 
características com benefícios para o diagnóstico do CaP., podendo inclusive, suprir o PSA.  
Ademais, há vários questionamentos sobre outras categorias de marcadores, destacando-
se os miRNAS (minúsculas sequências de RNA que não são codificadas) podendo atuar 
na regulação gênica bem específica que irá contribuir para análises de diagnósticos do 
desenvolvimento do câncer de próstata. Neste sentido, este biomarcador está em volta 
do tecido do câncer de próstata, ou seja, segundo o (PAIVA, 2020) relata-se a importância 
desta expressão como um marcador bastante equivalente em comparação com os estudos 
analisados em estatísticas, pois foram observados 228 miRNAS em sua contagem de 56 
tecidos do câncer de próstata e em 6 tecidos normais. No entanto, de acordo com estas 
análises podem serem observadas que, a comparação foi surpreendente com 39 miRNAS 
positivas e que seis foram totalmente negativa ao estudo. Além disso, em conformidade 
com (CARVALHO, 2021), demonstrou-se que uma determinada proteína como marcador 
para o CaP., a CRISP3, ou seja, proteína caracterizada por ser benéfica e secretora em 
cisteína. Logo que, desenvolvida no aparelho reprodutor masculina e sua função está 
relacionada com a fertilização de esperma, pois esta proteína pode instituir a proliferação 
dos seus subgrupos nas linhagens de células do câncer de próstata. Mesmo que esta 
proteína não seja tão favorável quanto os diversos marcadores, o PSA é mais confiável e 
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benéfico para o diagnóstico em comparação aos outros tipos de marcadores, pois neste 
sentido na avaliação clínica as pesquisas e os estudos sobre a enfermidade do câncer 
com os seus marcadores tumorais no aumento da tecnologia computacional com ajuda da 
genética, biologia molecular e da bioquímica, torna-se equivalente para as possibilidades 
de novos diagnósticos e prognósticos.

CONCLUSÃO
Em consequência, as funcionalidades e características dos marcadores tumorais no 

câncer de próstata são benéficos e ajudam no diagnóstico e no prognóstico. No entanto, 
para os diversos exames de diagnóstico, nota-se que, o PSA e outros biomarcadores como 
o PCA3 favorecem no contexto com o desenvolvimento de pesquisas para determinação 
positivas dos tratamentos do câncer. Entretanto, os estudos relataram que os marcadores 
tumorais tendem a suprir as expectativas iniciais para o desenvolvimento do prognóstico 
e influenciando gradativamente ações em combate ao câncer de próstata. Contudo, o 
estudo exploratório conclui-se com suas expectativas a determinação da importância dos 
marcadores tumorais para o diagnóstico e tratamento clínico precoce do câncer de próstata 
com o monitoramento específico em relação à sensibilidade dos marcadores. Deste modo, 
combate o tabu sobre o exame antígeno específico prostático (PSA), pois estes fazem 
com que o CaP., situa-se em sua expansão regular, necessitando de investigações e na 
propagação de informações coerentes para a interrupção no tratamento eficaz do câncer 
de próstata.
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