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RESUMO 
 

SILVA, Fernanda Michelle Santos E. Atividade física insuficiente e tempo em 

comportamento sedentário em universitários(as) de enfermagem: preditores e efeitos no 

excesso de peso. 2023. 152f. Tese (Doutorado em Enfermagem e Saúde) – Escola de 

Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2023. 

 

Este estudo objetivou: 1. Investigar associação de variáveis sociodemográficas, acadêmicas, 

comportamentais e antropométrica com atividade física (AF) insuficiente; 2. Investigar 

associação do sexo e da fase de formação acadêmica com tempo elevado em Comportamento 

Sedentário (CS); 3. Analisar efeitos combinados e independentes da AF e do tempo em CS no 

excesso de peso e na obesidade central em universitários(as). Estudo transversal com 286 

universitários (as) de enfermagem. Aplicou-se instrumentos de caracterização 

sociodemográfica, acadêmica, do consumo de bebida alcoólica e alimentar, Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ) e medidas antropométricas. Para o objetivo 1, 

variáveis categóricas foram analisadas em frequências absolutas e percentuais e idade em média 

e desvio-padrão. Para verificar  associação entre nível insuficiente de AF e variáveis 

sociodemográficas, acadêmicas, antropométricas e comportamentais, utilizou-se teste Qui-

quadrado de Pearson ou Exato de Fisher. Estimou-se razão de prevalência, com respectivos 

intervalos de confiança de 95%. Variáveis na análise bivariada com valor de p ≤ 0,20 foram 

inseridas no Modelo de Poisson com variância robusta. Para escolha do melhor modelo adotou-

se o critério de informação de Akaike. Para estimar associação entre AF, tempo em CS e as 

variáveis sexo e período de formação acadêmica (objetivo 2); para analisar efeitos 

independentes e combinados dos níveis de AF e do tempo em CS com variáveis antropométricas 

(objetivo 3), utilizou-se teste Qui-quadrado de Pearson ou Exato de Fisher. A significância 

estatística foi de 5%. Quanto a AF global, 34,3% eram insuficientemente ativos. Na análise 

multivariada contribuíram para o nível insuficientemente ativo, faixa etária mais jovem 

(RP:2,42, IC 95%:1,19; 4,88) e a alta sobrecarga acadêmica (RP:1,85, IC 95%: 1,02; 3,35). 

Considerando domínios do IPAQ, homens foram mais ativos no lazer (p=0,000) e deslocamento 

(p=0,03) do que mulheres. Não houve associação do sexo e semestre em curso com nível de AF 

total. As prevalências do tempo em CS ≥ 8h/dia, durante sete dias na semana, de segunda-feira 

a sexta-feira e no final de semana foram, respectivamente, 39,3%, 57,1% e 21,4% para homens 

e 55,0%, 65,1% e 43,0% para mulheres. Maior proporção de mulheres apresentou CS ≥ 8 h/dia 

no final de semana (p=0,015) comparadas aos homens. Maior proporção entre o 1º e 5º 

semestres permanecia ≥ 8 h/dia em CS em sete dias na semana (p=0.024) e de segunda a sexta-

feira (p=0.001) comparados àqueles entre o 6º e 10º semestre. Considerando apenas 

universitárias, não foi observada associação do nível de AF global e do tempo em CS com 

variáveis antropométricas. Não houve associação das diferentes combinações do nível de AF e 

do tempo em CS com essas variáveis. Nível insuficiente de AF foi associado a alunos mais 

jovens e com alta sobrecarga acadêmica. Homens foram mais ativos no lazer e deslocamento e 

menos expostos ao CS elevado no final de semana; Aqueles(as) com até 2,5 anos no curso 

foram mais expostos ao tempo em CS ≥ 8 h/dia e diferentes combinações de nível de AF com 

o tempo em CS não influenciaram o excesso de peso e a obesidade central.  

 

Palavras-chave: Nível insuficiente de atividade física. Comportamento sedentário. Excesso de 

peso. Obesidade central. Estudantes de enfermagem.



  

ABSTRACT 
 

Insufficient physical activity and time in sedentary behavior in nursing students: 

predictors and effects on overweight. 2023. 152f. Thesis (Doctorate in Nursing and Health) 

– School of Nursing, Federal University of Bahia, Salvador, 2023. 

 

The objectives of the study were: 1. To investigate the association of sociodemographic, 

academic, behavioral and anthropometric variables with insufficient physical activity (PA); 2. 

To investigate the association of gender and academic training stage with high time in Sedentary 

Behavior (SB); 3. To analyze combined and independent effects of PA and time spent in SB on 

overweight and central obesity in university students. Cross-sectional study with 286 nursing 

students. For objective 3, 258 university students were considered. Sociodemographic and 

academic characterization instruments were applied, as well as alcohol and food consumption, 

the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and anthropometric measurements. 

For objective 1, categorical variables were analyzed in absolute frequencies and percentages 

and age in mean and standard deviation. To verify the association between insufficient level of 

PA and sociodemographic, academic, anthropometric and behavioral variables, Pearson's chi-

square test or Fisher's exact test were used. Prevalence ratios were estimated, with respective 

95% confidence intervals. Variables in the bivariate analysis with p-value ≤ 0.20 were entered 

into the Poisson Model with robust variance. To choose the best model, the Akaike information 

criterion was adopted. To estimate the association between PA, time in SB and the variables 

gender and period of academic training (objective 2); to analyze independent and combined 

effects of levels of PA and time in SB with anthropometric variables (objective 3), Pearson's 

chi-square or Fisher's exact test was used. Statistical significance was 5%. As for overall PA, 

34.3% were insufficiently active. In the multivariate analysis, the insufficiently active level,  

younger age group (PR:2.42, 95% CI:1.19; 4.88) and high academic burden (PR:1.85, 95% CI: 

1) contributed to .02; 3.35). Considering the IPAQ domains, men were more active in leisure 

(p=0.000) and commuting (p=0.03) than women. There was no association between sex and 

current semester with total PA level. The prevalences of time spent in SB ≥ 8h/day, seven days 

a week, from Monday to Friday and at the weekend were, respectively, 39.3%, 57.1% and 

21.4% for men and 55.0%, 65.1% and 43.0% for women. A higher proportion of women had 

SB ≥ 8 h/day on the weekend (p=0.015) compared to men. A higher proportion between the 1st 

and 5th semesters stayed ≥ 8 h/day in SB seven days a week (p=0.024) and from Monday to 

Friday (p=0.001) compared to those between the 6th and 10th semester. Considering only 

university students, no association was observed between overall PA level and time spent in SB 

with anthropometric variables. There was no association between the different combinations of 

PA level and time in SB with these variables. Insufficient PA level was associated with younger 

students and with high academic overload. Men were more active in leisure and commuting and 

less exposed to high SB at the weekend; Those with up to 2.5 years in the course were more 

exposed to time in SB ≥ 8 h/day and different combinations of PA level with time in SB did not 

influence overweight and central obesity. 

 

Keywords: Insufficient level of physical activity. Sedentary behavior. Overweight. Central 

obesity. Nursing students. 

 

 

 

 

 

 



  

RESUMEN 

 

SILVA, Fernanda Michelle Santos E. Actividad física y tiempo insuficientes en el 

comportamiento sedentario en estudiantes de enfermería: predictores y efectos sobre el 

exceso de peso. 2023. 152f. Tesis (Doctorado en Enfermería y Salud) – Escuela de Enfermería, 

Universidad Federal de Bahía, Salvador, 2023. 

 

La actividad física insuficiente (AF) y el sedentarismo (CS) son problemas de salud pública 

prevalentes entre los estudiantes de enfermería y resultan en daños a la salud. Los objetivos del 

estudio fueron: 1.Investigar la asociación de variables sociodemográficas, académicas, 

conductuales y antropométricas con actividad física insuficiente; 2. Investigar la asociación de 

género y etapa de formación académica con mayor tiempo en CC; 3. Analizar los efectos 

combinados e independientes de la actividad física y el tiempo dedicado a la CC sobre el 

sobrepeso y la obesidad central. Estudio transversal, con 286 estudiantes de enfermería. Para el 

objetivo 3 se consideraron 258 estudiantes universitarios. Se aplicaron instrumentos de 

caracterización sociodemográfica, académica, consumo de alcohol y alimentos, el Cuestionario 

Internacional de Actividad Física y medidas antropométricas. Para el objetivo 1 se analizaron 

las variables categóricas en frecuencias absolutas y porcentuales y la variable edad en media y 

desviación estándar. Para verificar la asociación entre el nivel insuficiente de AF y variables 

sociodemográficas, académicas, antropométricas y comportamentales, se utilizó la prueba chi-

cuadrado de Pearson o la prueba exacta de Fisher. También se estimó la razón de prevalencia, 

con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Variables que en el análisis bivariado con 

valor de p ≤ 0,20 fueron insertadas en el Modelo de Poisson con varianza robusta. Estimar la 

asociación entre AF, tiempo en CS y las variables sexo y tiempo de formación académica 

(objetivo 2); así como para analizar los efectos independientes y combinados de los niveles de 

AF y el tiempo de estancia en SC con variables antropométricas (objetivo 3), se utilizó la prueba 

chi-cuadrado de Pearson o la prueba exacta de Fisher. En cuanto al objetivo 1, en cuanto al 

nivel de AF global, el 34,3% de los participantes fueron insuficientemente activos. El grupo de 

edad más joven (RP: 2,42, IC 95%: 1,19; 4,88) y la sobrecarga académica alta (RP: 1,85, IC 

95%: 1) contribuyeron al nivel insuficientemente activo. En el objetivo 2, los hombres fueron 

más activos en el ocio (p=0,000) y en los desplazamientos (p=0,03) que las mujeres. No hubo 

asociación entre el sexo y el semestre actual con el nivel de AF total. Las prevalencias de tiempo 

dedicado a la cesárea ≥ 8h/día, siete días a la semana, de lunes a viernes y en fin de semana 

fueron, respectivamente, 39,3%, 57,1% y 21,4% para hombres y 55,0%, 65,1% y 43,0% para 

mujeres. Mayor proporción de mujeres tuvo SC ≥ 8 h/día el fin de semana (p=0,015) en 

comparación con los hombres. Mayor proporción entre el 1° y el 5° semestre permaneció ≥ 8 

h/día en CS los siete días de la semana (p=0,024) y de lunes a viernes (p=0,001) en comparación 

con los del 6° y 10° semestre. En el objetivo 3, considerando solo estudiantes universitarios, no 

se observó asociación entre el nivel de AF global y el tiempo dedicado a CC con variables 

antropométricas. No hubo asociación entre las diferentes combinaciones de nivel de AF y 

tiempo en SC con estas variables. El nivel de AF insuficiente se asoció con estudiantes más 

jóvenes y con sobrecarga académica alta. Los hombres eran más activos en el tiempo libre y en 

los desplazamientos y estaban menos expuestos a una alta CS durante el fin de semana; 

Aquellos con hasta 2,5 años en el curso estuvieron más expuestos a tiempo en SC ≥ 8 h/día y 

diferentes combinaciones de nivel de AF con tiempo en SC no influyeron en el sobrepeso y la 

obesidad central.     

 

Palabras clave: Actividad Motora. Conducta Sedentaria. Sobrepeso. Obesidad Abdominal. 

Estudiantes de enfermería. 
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