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APRESENTAÇÃO 

Caros leitores e leitoras;
A coletânea ‘Contribuições das ciências humanas para a sociedade’, dividida em 

dois volumes, reúne textos de autores e autoras nacionais e internacionais que propõem 
em trazer discussões atuais, críticas e necessárias sobre a importância, bem como as 
diversas contribuições dos estudos na área das Ciências Humanas para a sociedade.

Assim, ao longo dos 35 artigos podemos vislumbrar uma série de indagações, 
questionamentos e reflexões, que negam, afirmam e constroem saberes para que possamos 
entender e ampliar nosso repertório de conhecimento sobre as mais diversas sociedades 
e culturas.

Ao longo do primeiro volume é exposto um conjunto de textos que tematizam 
sobre um panorama nacional, enfatizando, sobretudo, as contribuições das Ciências 
Humanas para compreensão das dinâmicas e interações no Brasil. Assim, as principais 
abordagens e temáticas deste volume são: questões regionais, política e planejamento, 
educação e ciência, representações sociais sobre a velhice, agricultura familiar, questões 
mercadológicas, condições de trabalho, religião, dentre outros temas que exploram, cada 
qual a sua maneira, a realidade brasileira e as múltiplas relações com as Ciências Humanas.   

No segundo volume os textos reunidos discutem sobre as produções das 
identidades, subjetivações, metodologias e epistemologia das Ciências Humanas, questões 
sobre a comunidade surda, juventude, suicídio, vida e morte e processos discursivos, se 
consolidando como uma abordagem multidisciplinar dentro das Ciências Humanas.  

Neste sentido, podemos compreender, a partir das leituras, que as contribuições 
das Ciências Humanas, ao longo dos anos, nos permitem, conhecer nossa história, a 
história dos outros, entender o homem e a sociedade como um todo. Suas contribuições 
nos fornecem informações sobre Política, Mercado, Trabalho, Artes, Natureza, Relações 
Sociais, dentre outras instâncias da vida humana que precisam, cotidianamente, serem 
perscrutadas, remexidas e revisitadas, pois todas essas informações fazem de nós seres 
críticos e nos permitem a entender a realidade a nossa volta.

Por fim, esperamos que a coletânea ‘Contribuições das ciências humanas para a 
sociedade’ possa se mostrar como uma possibilidade discursiva para novas pesquisas e 
novos olhares sobre as contribuições das Ciências Humanas para a sociedade, buscando, 
cada vez mais, uma ampliação do conhecimento em diversos níveis.

A todos e todas, esperamos que gostem e que tenham uma agradável leitura!

Fabiano Eloy Atílio Batista
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RESUMO: Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) as Doenças Cardiovasculares 
(DCV) são a principal causa de óbitos em todo 
o mundo. O estudo teve como objetivo verificar o 
perfil antropométrico e os fatores de riscos para 
doenças cardiovasculares em frequentadores 
da praça Batista Campos, em Belém (PA). 
Foram avaliados 84 indivíduos de ambos os 
gêneros, sendo 52 do grupo exercício (GE) e 
32 no grupo sedentário (GS). Com a utilização 
de questionários e da avaliação antropométrica 
através das variáveis: peso, estatura e 
circunferências da cintura e quadril; verificação 
de pressão arterial e obtenção de dados do IMC, 
RCQ e RCE. Para a classificação do nível de 
atividade física foi usado a recomendação da 
OMS. Utilizou-se o software Excel® 2010 para 
entrada dos dados e confecção das tabelas 
e o BioEstat 5.0 para análise estatística. Na 
verificação da normalidade dos dados utilizou-se 
o teste D’Agostino-Pearson, Qui-quadrado, teste 
G (aderência) e o teste t de Student. Adotou-se 
o nível alfa de significância de 5% (p≤0,05). O 
GS apresentou valores antropométricos maiores 
quando comparados ao GE de ambos os 
gêneros. Pode se concluir que os participantes 
estão com sobrepeso e acúmulo de adiposidade 
corporal mais elevado no grupo sedentário e o 
gênero feminino se mostrou mais vulnerável para 
o aparecimento de fatores de riscos para DCV. 
Percebe-se a necessidade de intensificação 
de ações de prevenção e conscientização 
da população referente aos fatores de riscos 
cardiovasculares e o sedentarismo.
PALAVRAS-CHAVE: Exercício Físico, Doenças 
cardiovasculares, Antropometria.
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ANTHROPOMETRIC PROFILE AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN 
GOERS OF THE BATISTA CAMPOS SQUARE IN THE CITY OF BELÉM (PA)

ABSTRACT: According to the World Health Organization (WHO), Cardiovascular Diseases 
(CVD) are the main cause of death worldwide. The study aimed to verify the anthropometric 
profile and the risk factors for cardiovascular diseases in regulars at Praça Batista Campos, in 
Belém (PA). 84 individuals of both genders were evaluated, 52 from the exercise group (EG) 
and 32 from the sedentary group (GS). Using questionnaires and anthropometric assessment 
through the variables: weight, height and waist and hip circumferences; checking blood 
pressure and obtaining data on BMI, WHR and WHR. For the classification of the level of 
physical activity, the WHO recommendation was used. Excel® 2010 software was used for 
data entry and preparation of tables and BioEstat 5.0 for statistical analysis. In verifying the 
normality of the data, the D’Agostino-Pearson test, Chi-square test, G test (adherence) and 
the Student t test were used. The alpha level of significance was set at 5% (p≤0.05). The 
GS showed higher anthropometric values   when compared to the SG of both genders. It can 
be concluded that the participants are overweight and the accumulation of higher body fat 
in the sedentary group and the female gender was more vulnerable to the appearance of 
risk factors for CVD. The need to intensify prevention and awareness actions among the 
population regarding cardiovascular risk factors and physical inactivity is perceived.
KEYWORDS: Physical Exercise, Cardiovascular diseases, Anthropometry.

1 |  INTRODUÇÃO
A incidência de Doenças Cardiovasculares (DCV) vem aumentando na população 

adulta em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2017, 
essa patologia foi a principal causa de óbitos a nível global. Alguns fatores de risco 
estão relacionados com o aparecimento dessas enfermidades como, tabagismo, dietas 
inadequadas, sedentarismo, além dos fatores cronológicos que se referem ao aumento da 
idade e também podemos citar a síndrome metabólica (Cichocki e colaboradores, 2017).

Diante do exposto, destaca-se a importância do trabalho de prevenção, tendo como 
uma das principais formas a pratica de exercício físico que pode ser tanto treinamento 
aeróbico quanto resistido. Com isso, busca através da orientação e do movimento promover 
mudanças de hábitos e adaptações físicas, como melhora da frequência cardíaca de 
repouso, controle da pressão arterial, diminuição do percentual de gordura e a melhora da 
qualidade de vida, contribuindo assim, para redução dos fatores de riscos para doenças 
cardiovasculares (Rocha, 2016).

Ao iniciar um programa de exercícios físicos recomenda-se a verificação de 
algumas variáveis como alimentação, características individuais e dados antropométricos. 
A antropometria refere-se a uma dimensão da antropologia que busca compreender as 
dimensões de partes do corpo humano, através dela podemos obter dados para prescrição 
de exercícios e ainda classificar os indivíduos em alguns preditores de saúde (Souza e 
colaboradores, 2016).
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O exercício físico é uma atividade planejada e estruturada com o intuito de manter 
ou estimular a melhora da aptidão física e saúde, pode ser praticado em vários ambientes 
como academias, parques e praças públicas. O Brasil possui vários locais e vias destinados 
a esse fim, onde a população local pode utilizar o espaço para realizar suas atividades de 
lazer e pratica de exercício ao ar livre (Trapé e colaboradores, 2018). 

O presente estudo teve como objetivo identificar o perfil antropométrico e os fatores 
de riscos para doenças cardiovasculares em frequentadores da praça Batista Campos, na 
cidade de Belém (PA).

2 |  MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo de tipo transversal, amostragem não probabilística 

por conveniência, composta por indivíduos de ambos os gêneros, com idade igual ou 
superior a 18 anos e inferior a 60 anos. O projeto foi submetido, analisado e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa através do CAAE n° 78636717.8.00005701. 

Foram avaliados 84 indivíduos, na Praça Batista Campos (Avenida Padre Eutíquio, 
S/N), localizada em Belém do Pará, no período de 20 de agosto até 20 de setembro 
de 2019, em dois períodos (manhã e tarde) em dias alternados, através de entrevista 
estruturada, com perguntas fechadas, alternativas “Sim” e “Não”, e alternativas qualitativas, 
contendo dados pessoais, informações sobre tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, 
características sócio demográficas, práticas de atividades físicas, questões de saúde e 
avaliação antropométrica. 

Para avaliação antropométrica foram coletados os dados de peso (P) em 
quilogramas e a balança digital (Geatherm Win Win Scale®), com sensibilidade a partir 
de 3kg e capacidade máxima de 150kg. A estatura (E) em metros, medida através de um 
Estadiômetro de Bolso (Cescorf®) com campo de uso de 0,40 até 2,20 m, com resolução 
em milímetros e tolerância de + / - 2 mm em 2,20 m, além de uma haste retrátil para medir 
a altura em pé. 

As medidas antropométricas das circunferências do pescoço (CP), circunferência 
da cintura (CC), circunferência do abdômen (CA) e circunferência do quadril (CQ) 
foram coletadas em centímetros. Todas as medidas foram realizadas utilizando a fita 
antropométrica (Cescorf®) de 2 metros. A verificação da pressão arterial (PA), foi realizada 
com monitor de pressão arterial automático de braço (Microlife®) com braçadeira de 22 a 
42 centímetros.  

Após a obtenção dos dados referentes ao peso e a estatura corporal, foi calculado 
o IMC (Índice de Massa Corporal) que foi obtido através da razão entre o peso e estatura 
elevada ao quadrado. Os resultados obtidos tiveram como parâmetros os valores do 
quadro de referencia do IMC, valores entre 18,5 e 24,9 kg/m² peso considerado dentro da 
normalidade. 
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Com os valores das medidas antropométricas e da PA os resultados foram avaliados 
e analisados conforme protocolos específicos. Para o resultado do RCE foi utilizado o 
cálculo da divisão entre a medida da CC e E ambos em centímetros com o ponto de corte 
0,52 para o sexo masculino e 0,53 para o sexo feminino. A classificação do RCQ se deu 
após o cálculo da razão entre a CC e CQ, variando o resultado de acordo com a idade e o 
sexo do indivíduo. Para a medida da PA foi classificada dentro da normalidade a pressão 
arterial sistólica (PAS) ≤ 120 e pressão arterial diastólica (PAD) ≤ 80 mm Hg. 

Para os cálculos de Índice de Massa Corporal (IMC) foi utilizado a Diretriz Brasileira 
de Obesidade (2016), após a aferição dos valores da Pressão arterial (PA) foi classificado 
de acordo com as recomendações VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016) 
e para os cálculos de Relação Cintura e Quadril (RCQ) e Relação Cintura e Estatura (RCE) 
foram utilizados as recomendações da organização mundial da saúde - OMS (1995), assim 
como a classificação quanto a prática de atividades físicas, onde OMS recomenda o mínimo 
de 150 minutos/ semana de atividades moderadas ou 75 minutos/ semanas de atividades 
intensas (Brasil, 2017).

Adotou-se o software Excel® 2010 para entrada dos dados e confecção das 
tabelas, bem como o BioEstat 5.0 para análise estatística. As variáveis categóricas foram 
apresentadas como frequências e as numéricas por meio de medidas de tendência central 
e dispersão. 

Na verificação da normalidade dos dados utilizou-se o teste D’Agostino-Pearson, 
onde evidenciou-se amostras paramétricas e não paramétricas, sendo necessário o uso 
dos testes do Qui-quadrado, teste G (aderência) e o teste t de Student. Adotou-se o nível 
alfa de significância de 5% (p≤0,05).

3 |  RESULTADOS
Foram avaliados 84 indivíduos, sendo 52 do grupo exercício (GE) com idade média 

de 34,94 ± 12,32 anos e 32 no grupo sedentário (GS) com média de idade de 35,31 ± 12,80, 
para o GE 50,0% era do gênero feminino e 50% masculino, para o GS 46,9% era do gênero 
masculino e 53,1% feminino. 

Na Tabela 1 observou-se que em ambos os grupos, os homens apresentam valores 
mais elevados em relação ao peso (p=0,58), em comparação ao gênero feminino (p=0,21). 
Ao que diz respeito a estatura, os homens apresentaram maiores resultados comparado as 
mulheres, em ambos os grupos. Em relação ao IMC, notou-se valores maiores para o GS 
em ambos os gêneros, com média de 25,27 ± 5,15 ao gênero masculino  e 28,10 ± 5,75 
para GS do gênero feminino (p=0,05), dados estes estatisticamente significativos.

Ao que diz respeito aos valores de PAS e PAD, foram encontrados valores do GS 
maiores quando comparados ao GE de ambos os gêneros, porém não apresentaram 
resultados estatisticamente significativos.
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Quanto a medida da CP foi encontrada valores antropométricos mais elevados para 
o gênero masculino em comparação ao gênero feminino. 

Com relação a CA verificou-se valores maiores para o GS de ambos os gêneros. A 
medida da Circunferência da cintura mostrou dados significativos para o gênero feminino, 
apresentando valores de 79,40 ± 8,51 do GE e 88,80 ± 15,64 do GS (p=0,03), para o 
gênero masculino observou-se média de 81,48 ± 10,81 para GE e 85,74 ± 13,33 para GS.

O IAC foi classificado elevado para todos os grupos, com média para o gênero 
masculino de 26,26 ± 3,86 no GE e 27,00 ± 3,16 no GS (p=0,53) e para o gênero feminino 
33,11 ± 21,54 para GE e 37,35 ± 8,02 (p=0,06) para o GS. 

Quanto a RCE, todos os grupos encontravam-se dentro dos padrões de normalidade, 
contudo, apenas o gênero feminino apresentou dados estatisticamente significativos, 
com média de 0,48 ± 0,00 para GE e 0,55 ± 0,10 para GS (p=0,01), o gênero masculino 
apresentou a média de 0,47 ± 0,05 para GE e 0,50 ± 0,07 para GS.

VARIÁVEIS
MASCULINO FEMININO

GE GS p-valor GE GS p-valor

Peso (kg) 70,99 ± 13,92 73,56 ± 15,34 0,58 64,62 ± 8,47 69,36 ± 13,86 0,21

Estatura (cm) 1,69 ± 0,05 1,68 ± 0,07 0,55 1,57 ± 0,05 1,55 ± 0,07 0,24

IMC (kg/m2) 24,76 ± 4,77 25,27 ± 5,15 0,75 25,08 ± 4,46 28,10 ± 5,75 0,05*

PAS (mmHg) 125,50 ± 11,94 129,26 ± 14,24 0,37 118,46 ± 9,43 119,70 ± 13,53 0,72

PAD (mmHg) 78,92 ± 9,42 82,73 ± 11,89 0,26 78,23 ± 8,18 84,23 ± 25,73 0,36

CP (cm) 37,25 ± 2,90 37,52 ± 2,64 0,77 33,24 ± 2,62 33,45 ± 2,70 0,79

CA (cm) 84,74 ± 12,19 88,72 ± 13,27 0,33 85,82 ± 8,29 93,18 ± 15,85 0,09

CQ (cm) 97,54 ± 8,23 96,49 ± 8,43 0,10 101,11 ± 6,78 97,31 ± 18,42 0,42

CC (cm) 81,48 ± 10,81 85,74 ± 13,33 0,27 79,40 ± 8,51 88,80 ± 15,64 0,03*

IAC 26,26 ± 3,86 27,00 ± 3,16 0,53 33,11 ± 21,54 37,35 ± 8,02 0,06

RCQ 0,83 ± 0,05 0,86 ± 0,07 0,12 0,76 ± 0,01 0,77 ± 0,07 0,57

RCE 0,47 ± 0,05 0,50 ± 0,07 0,13 0,48 ± 0,00 0,55 ± 0,10 0,01*

Nota. GE – Grupo exercício; GS – Grupo sedentário; IMC – índice de massa corpórea; PAS - 
Pressão arterial sistêmica; PAD – pressão arterial diastólica; CP – circunferência de pescoço; CA – 

circunferência abdominal; CQ – circunferência de quadril; CC – circunferência de cintura; IAC – Índice 
de adiposidade corporal; RCQ – relação cintura-quadril; RCE – relação cintura-estatura.

* Resultado estatisticamente significante. Teste t de Student (Dados amostrais), p ≤ 0,05. 

Tabela 1 - Comparação das variáveis antropométricas e fatores de risco para doenças cardiovasculares 
em indivíduos frequentadores da Praça Batista Campos em Belém-Pa.

4 |  DISCUSSÃO
O aumento das DCV está diretamente ligado a fatores genéticos, estilo de vida do 

indivíduo e o desenvolvimento dos fatores de riscos. Tais doenças podem ser evitadas 
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através da redução do sedentarismo, hábitos alimentares saudáveis e controle do 
peso corporal, essas variáveis influenciam diretamente nas medidas antropométricas e 
identificam o estilo de vida dos participantes. (Boiça e colaboradores, 2018)

No presente estudo, os resultados referentes ao IMC foram avaliados com sobrepeso 
para o GS de ambos os gêneros. Além disso, o gênero feminino apresentou resultados 
estatisticamente relevantes. Estes achados coincidem com os resultados encontrados 
no estudo de Carvalho e colaboradores (2016), realizado através de uma ação educativa 
em Belém do Pará, em que mulheres apresentaram valores elevados quanto ao IMC, 
classificadas com sobrepeso e obesidade. No estudo de Ferreira e colaboradores (2016), 
verificaram o baixo consumo de verduras e maior frequência de alimentos industrializados 
pelos participantes. Dados esses que resultam em hábitos alimentares inadequados e o 
favorecimento do aumento de peso e adiposidade corporal.

Como também, no estudo de Ziane, Adami e Fassina (2016), onde foram avaliados 
o risco cardiovascular em adultos de ambos os gêneros que frequentaram a unidade 
básica de saúde do município Vale do Taquari (RS). O grupo sedentário apresentou dados 
significativamente maiores do IMC quando comparados ao grupo exercício coincidindo com 
os dados apresentados, mostrando a importância da prática de atividade física para controle 
do peso corporal, por conseguinte, prevenção de obesidade e de doenças hipocinéticas.

Em relação a PAS e PAD detectou-se que todos os grupos, com exceção do GE 
do gênero feminino, estão classificados como pré-hipertensos, porém o gênero masculino 
apresenta valores mais elevados de PA quando comparados ao gênero feminino. 
Considerando que segundo a VII Diretriz Brasileira de hipertensão arterial (2016), os valores 
de PAS 121-139 mmHg e PAD 81-89 mmHg são classificados como pré-hipertensos. Por 
tanto, podem estar relacionados ao aparecimento da hipertensão arterial e problemas 
cardíacos futuros com maior ênfase no gênero masculino.

 Foram encontrados no estudo de Gonçalves e colaboradores (2018). Indivíduos 
de ambos os gêneros com valores de PA que indiquem pré-hipertensão e hipertensão, 
sendo que o maior número foi observado nos homens quando comparado às mulheres 
aproximando dos resultados apresentados neste trabalho.

Quando avaliado a medida da CP foram encontrados valores antropométricos 
mais elevados para o gênero masculino em comparação ao gênero feminino. Assim como 
no estudo realizado com pacientes de ambos os gêneros em Pelotas-RS, onde a CP do 
gênero masculino foi considerado risco moderado e mais elevado em comparação ao 
gênero feminino. A CP é uma medição relevante de adiposidade superior do corpo que está 
associado ao desenvolvimento de fatores de riscos a DCV (Silva, Preto e Borges, 2015).  

A medida da CA que indica o acúmulo de adiposidade abdominal, como um fator de 
risco para o desenvolvimento de DCV. Apresentou valores elevados para o GS de ambos 
os gêneros. Porém os resultados do gênero feminino foram mais elevados, apesar de não 
apresentar valores estatisticamente significativos, pode-se observar que essa variável 
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influencia para maior propensão  no desenvolvimento de fatores de riscos para DCV. A 
literatura vem demonstrando que esta circunferência vem aumentando neste público, 
como no estudo realizado com pacientes do gênero feminino atendidas no ambulatório 
da Universidade Federal Fluminense, onde foi encontrada a prevalência do aumento de 
adiposidade abdominal em mulheres que apresentou a média de 110 cm de CA (Barroso e 
colaboradores, 2017).

Em relação a Circunferência da cintura mostraram dados significativos do gênero 
feminino em comparação do GE e GS. E referindo a medida da CC, no estudo de Rosa 
e Alves (2017), com colaboradoras de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), 
foi utilizado como público alvo na pesquisa somente o gênero feminino sendo ativas e 
sedentárias. Apresentaram como resultado da medida de CC 54,7% com risco elevado 
para doenças cardiovasculares. Neste trabalho o maior número de mulheres foi classificado 
como sedentárias por volta de 78%. Aproximando dos valores de CC, aumento da 
adiposidade central mais elevado para as mulheres sedentárias quando comparadas as 
que se exercitam.

O cálculo de IAC que é um indicador de adiposidade corporal. Apresenta como 
resultados: o gênero masculino, de ambos os grupos ficou com a classificação de 
obesidade e o gênero feminino, de ambos os grupos com sobrepeso. Divergindo dos 
resultados do estudo realizado em Viçosa (MG), com indivíduos adultos de ambos os 
gêneros e classificados entre GE e GS. O gênero masculino apresentou a classificação de 
sobrepeso para ambos os grupos. E o gênero feminino ficou classificado com IAC dentro 
da normalidade para ambos os grupos. Ambos os valores encontrados no estudo foram 
menores, assim, obtiveram melhores resultados de IAC, principalmente dos indivíduos 
fisicamente ativos (Segheto E Colaboradores, 2018).

O preditor antropométrico RCE que é utilizado como indicador de possíveis doenças 
crônicas não transmissíveis, como a DCV. Neste estudo apresentou valores elevados 
no gênero feminino quando comparado o GE ao GS. A literatura apresentou um número 
pequeno de dados referente a essa comparação. Porém, destaca-se os valores de RCE do 
gênero feminino de ambos os grupos são superiores ao comparados ao sexo oposto com 
os mesmos grupos. 

Resultado similar foi encontrado no trabalho de Correa e colaboradores (2019) e 
mostra que o valor de RCE do gênero feminino apresentou resultados superiores quando 
comparado ao gênero masculino. Os autores justificam este resultado pelo aumento dos 
valores da CC, o que também foi registrado nesta pesquisa.

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do presente estudo mostraram que o perfil antropométrico dos 

participantes foi classificado como sobrepeso, com acúmulo de adiposidade visceral e 
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corporal mais elevado em indivíduos sedentários. No qual, o gênero feminino se mostrou o 
público mais vulnerável para o aparecimento de fatores de riscos para DCV, apresentando 
dados estaticamente significativos nos protocolos IMC, CC e RCE. 

Esses protocolos fazem parte de fatores de riscos modificáveis para DCV, ou seja, 
são passíveis de intervenções e modificações. Com isso, o desenvolvimento de ações de 
saúde e políticas públicas voltadas para o combate ao sedentarismo, controle de peso 
corporal e diminuição das circunferências antropométricas se mostram necessárias. Por 
conseguinte, contribuições eficazes para a melhora do perfil antropométrico do público 
estudado.

O contexto dos resultados encontrados nesta pesquisa percebe-se a necessidade 
de mais estudos acerca do tema para que se possa visualizar o motivo do gênero feminino 
estar com os riscos para DCV em níveis mais elevados. Juntamente com a atuação dos 
profissionais de educação Física na prevenção e conscientização da população.  
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