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APRESENTAÇÃO 

 

O Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva (GPeSC) foi criado em março de 2010 a partir da 

iniciativa de docentes do curso de enfermagem, levando em consideração a necessidade de 

incentivar e aprimorar, no Curso de Enfermagem de Picos (UFPI/CSHNB), o incentivo à 

pesquisa e à extensão, e baseou-se no interesse comum de professoras acerca do processo de 

promoção da saúde no campo da saúde coletiva. O GPeSC procura agregar profissionais da área 

da saúde, humanas dentre outras, e estudantes de cursos de graduação e pós-graduação destas 

áreas. É interesse também do grupo colaborar com estudos de iniciação científica e metodologia 

da pesquisa, aprofundando o conhecimento adquirido durante a graduação. Fazem parte deste 

grupo 46 pesquisadores, entre doutores, doutorandos, mestres e especialistas e 118 estudantes, 

distribuídos em nove linhas de pesquisa. Tem-se parceria com a Secretaria Municipal de Saúde 

de e de Educação de Picos-PI, bem como, com a Regional de Educação do estado do Piauí para 

o desenvolvimento de pesquisas e ações de extensão. 

Após dez anos de muito trabalho e bons resultados, como projetos financiados pelos editais: 

Primeiros projetos da FAPEPI, PPSUS e UNIVERSAL/CNPq, dentre estes o primeiro lugar no 

estado do Piauí, coordenado pela Dra. Ana Roberta Vilarouca. Os professores Luísa Helena, 

Ana Larissa e Mailson Fontes também tiveram projetos financiados nos últimos anos. 

Assim, surge a necessidade de expansão, primeiro com o desenvolvimento do Congresso 

Regional de Saúde Coletiva e depois com a criação de um curso de especialização em Saúde 

Coletiva. 
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM ESCOLARES DA CIDADE DE 

PICOS-PI 

 

 

Luana Cristina Alves dos Santos Cardoso1 

Laécio de Lima Araujo2 

 

 

INTRODUÇÃO: A atividade física contribui para promoção de saúde e bem estar, prevenindo 

o surgimento e desenvolvimento de doenças crônicas. Há alguns fatores que são associados aos 

níveis de atividade física em adolescentes, dentre estes estão o sexo, idade, fatores 

socioeconômicos. OBJETIVO: Analisar os níveis de atividade física e fatores associados em 

escolares da rede pública municipal de ensino da cidade Picos-PI. MÉTODO: Trata-se de um 

estudo transversal realizado com 55 escolares de 13 a 15 anos de idade, de ambos os sexos. Foi 

aplicado o questionário da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. As variáveis independentes 

foram: sexo, idade, cor/raça, classe social, escolaridade da mãe e estado nutricional. A variável 

dependente foi Nível de Atividade Física. Utilizou-se o teste estatístico qui-quadrado.  

Aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UESPI sob o nº 3.806.823. RESULTADOS: 

Observou-se que 45,5% dos adolescentes foram classificados como Ativo ou Insuficientemente 

Ativo II, 54,5% como Insuficientemente Ativo I ou Inativo. Quanto aos fatores associados 

apenas o sexo teve associação estatisticamente significativa em relação a atividade física em 

que o sexo masculino foi classificado como mais ativo (75,0%) em relação ao sexo feminino 

(28,6%). CONCLUSÃO: Portanto, existe uma grande prevalência de inatividade física entre 

os adolescentes. Houve associação entre inatividade física e o sexo, sendo o sexo masculino 

mais ativo. Isso serve de alerta para os pais, escolas e órgãos de saúde sobre a importância de 

apresentar, incentivar, propor e orientar os adolescentes a prática regular de atividade física 

visando à promoção de saúde. 

 

Palavras-chave: Atividade Motora. Adolescente. Estudos Transversais.  

 

Eixo temático: 1- Epidemiologia (Saúde da criança e adolescente). 

 

[1] Graduada em Educação Física pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). 

luana5365@gmail.com. 

[2] Professor auxiliar do curso de Licenciatura em Educação Física (UESPI). Mestrando 

em Saúde e Comunidade pela Universidade Federal do Piauí (UFPI).  
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