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APRESENTAÇÃO  

A coletânea Os impactos da Covid-19 para profissionais, serviços e políticas 
públicas é composta por 13 (treze) capítulos produtos de pesquisa, ensaio teórico, revisão 
integrativa, relato de experiências, dentre outros. A pandemia de Covid-19 exigiu dos 
docentes, discentes e profissionais de saúde em geral a reestruturação de suas práticas 
profissionais cotidianas, e neste sentido, apresentamos alguns desses produtos, pesquisas, 
reflexões e experiências. Os textos foram agrupados por discussões temáticas. 

O primeiro capítulo apresenta os resultados da pesquisa sobre ansiedade, estresse 
e qualidade de vida de professores universitários frente às mudanças do trabalho no 
contexto pandêmico. O segundo, discute os impactos da pandemia na saúde mental dos 
trabalhadores da política de saúde. O terceiro, discute os impactos do contexto pandêmico 
na saúde mental da população. E o quarto discute especificamente como esse contexto 
pandêmico influencia o trabalho e a saúde mental da equipe de Enfermagem. 

O quinto capítulo apresenta os resultados de pesquisa acerca da atuação do 
Enfermeiro no processo de luto de familiares no contexto da pandemia de Covid-19. O 
sexto, discute a importância da liderança em Enfermagem, o apoio e a empatia junto 
aos liderados. O sétimo, por sua vez, discute as reflexões provenientes da experiência 
de Estágio Curricular Supervisionado no campo da Enfermagem em hospital universitário 
nessa conjuntura. 

O oitavo capítulo apresenta como esse cenário pandêmico impulsionou mudanças 
na rotina das cirurgias ortopédicas. O nono, por sua vez, apresenta os resultados do 
estudo de coorte junto aos pacientes com lesão renal internados em UTI em decorrência 
da Covid-19. O décimo, apresenta as características mais frequentes em pacientes com 
Covid-19 com diagnóstico de ventilação espontânea prejudicada. 

O décimo primeiro capítulo apresenta a experiência da utilização do WhatsApp 
enquanto estratégia de acompanhamento de crianças no contexto pandêmico. O décimo 
segundo abrange as implicações da flexibilização do trabalho, decorrentes da pandemia 
do COVID-19, nas trajetórias profissionais de psicólogos. E finalmente, o décimo terceiro 
capítulo, apresenta os resultados da pesquisa acerca do nível de atividade física e qualidade 
de vida entre professores de um centro universitário no contexto pandêmico.  

Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti
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RESUMO: A pandemia do novo coronavírus 
COVID-19 ocasionou diversas mudanças no 
cotidiano dos brasileiros e de toda população 
mundial, no entanto mais precisamente falando 
de professores universitários, que tem como 
foco orientar e preparar pessoas para a vida 
profissional. Refere-se a uma pesquisa descritiva 
de caráter quantitativo.  O atual estudo teve 

como objetivo caracterizar o nível de atividade 
física e qualidade de vida em professores de um 
centro universitário no interior de Pernambuco. 
A população estudada foi constituída por 
professores de um centro universitário no interior 
de Pernambuco, ao total foram 32 participantes 
sendo 10 do sexo masculino e 22 do sexo 
feminino, a faixa etária dos participantes variou 
entre 25 à 59 anos. Os dados foram coletados 
através de um questionário, que é composto 
por questões de dados pessoais juntamente 
a questões do IPAQ e do WHOQOL-BREF. Os 
dados foram analisados utilizando o programa 
Excel Office. Os resultados indicaram sobre 
o nível de atividade física que 53,1% dos 
professores são muito ativos e 12,5% são 
insuficientemente ativos, na análise de qualidade 
de vida no domínio Autoavaliação da QV a média 
foi 14,6% evidenciando o menor percentual e as 
relações sociais 15,46% com o maior percentual.
PALAVRAS-CHAVE: Atividade física. Qualidade 
de vida. Professores. COVID-19.

LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY AND 
QUALITY OF LIFE, DURING A PANDEMIC, 

OF TEACHERS AT A UNIVERSITY 
CENTER IN THE INTERIOR OF 

PERNAMBUCO
ABSTRACT: The new COVID-19 coronavirus 
pandemic caused several changes in the daily 
lives of Brazilians and the entire world population, 
however more precisely speaking of university 
professors, whose focus is to guide and 
prepare people for professional life. It refers to a 
descriptive research with a quantitative character. 
The current study aimed to characterize the 
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level of physical activity and quality of life in teachers at a university center in the interior of 
Pernambuco. The studied population consisted of professors from a university center in the 
interior of Pernambuco, a total of 32 participants, 10 males and 22 females, the age range of 
participants ranging from 25 to 59 years. Data were collected through a questionnaire, which 
is composed of personal data questions along with questions from the IPAQ and WHOQOL-
BREF. Data were analyzed using the Excel Office program. The results indicated on the level 
of physical activity that 53.1% of teachers are very active and 12.5%   are insufficiently active. 
In the analysis of quality of life in the Self-Assessment of QOL domain, the average was 14.6% 
showing the lowest percentage and social relationships 15.46% with the highest percentage.
KEYWORDS: Physical activity. Quality of life. Teachers. COVID-19.

INTRODUÇÃO
O Coronavírus (Covid-19) é uma doença respiratória cuja transmissão acontece 

principalmente pelo contato com pessoas infectadas e ao tocar objetos ou superfícies 
contaminadas1. Segundo a Unesco (2020)2 foram afetados cerca de 8,5 milhões de 
alunos do Ensino Superior nessa pandemia e isso está diretamente relacionado com o 
desenvolvimento das atividades e atribuições dos professores. Diante dessa circunstância, 
as instituições educacionais, reitores e professores começaram a planejar formas de 
diminuir o impacto das suspensões de aulas presenciais e facilitar a continuidade do ensino 
de forma remota.

No caso das instituições de Ensino Superior privadas, a mudança do ensino 
presencial para o ensino remoto deu-se de maneira abrupta, quase que imediatamente 
ao surgimento da pandemia3. Deste modo, os professores e estudantes universitários 
precisaram se adaptar ao ensino remoto mediado pelas tecnologias. 

Segundo Caspersen et al, (1985)4 ser fisicamente ativo está diretamente relacionado 
a ser capaz de executar atividades do cotidiano como por exemplo tarefas domésticas ou 
momentos de lazer, sem apresentar dificuldade ou perda da qualidade das ações. Pessoas 
ativas fisicamente têm menor chance de apresentar diversas doenças, como diabetes, 
hipertensão e outras doenças cardiovasculares, patologias crônico-degenerativas que levam 
seus portadores a serem considerados de maior risco para a infecção pelo coronavírus5.

A qualidade de vida é considerada como a percepção do indivíduo de sua posição 
na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais vive e em relação aos seus 
objetivos, expectativas, padrões e preocupações 6. Existem fatores físicos e psicológicos 
interventores na qualidade de vida das pessoas quando em situação de trabalho e que, 
dependendo do seu competente gerenciamento, proporcionarão condições favoráveis 
imprescindíveis ao melhor desempenho e produtividade 7.

Até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população em todo o 
mundo fosse mais ativa. Em um momento em que muitas pessoas estão em casa devido à 
COVID-19, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou novas diretrizes sobre atividade 
física e comportamento sedentário, que enfatizam que todas as pessoas, de todas as idades 
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e habilidades, podem ser fisicamente ativas e que todo tipo de movimento conta7. Ainda 
segundo a OPAS (2020)8, dois a cada nove adultos e jovens praticam atividade física, esse 
número gera um custo muito elevado em assistência médica direta e uma perda significativa 
de produtividade. Dessa forma é imprescindível praticar atividade aeróbica moderada a 
vigorosa de 30 a 60 minutos todos os dias da semana seguindo as recomendações e 
protocolos da OMS para uma melhor qualidade de vida e consequentemente para evitarmos 
complicações acometidas de uma possível infecção do COVID-19.

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo descrever o nível de atividade 
física, avaliar a qualidade de vida e analisar a influência pandemia no nível de atividade 
física e qualidade de vida dos professores universitários.

MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi baseado nas normas de uma pesquisa descritiva que acontece quando 

o pesquisador busca encontrar características de um determinado grupo ou fenômeno 
e demonstra ligação entre as variáveis, sem sua influência9. No estudo observacional o 
pesquisador vai ter uma atuação como expectador, ou seja, ele irá observar os fatos e 
as informações, sem interferir no desenvolvimento delas, no entanto é possível analisar 
e fazer a coleta dos dados10. Tem caracterização quantitativa, do tipo observacional, a 
pesquisa quantitativa é conseguida na busca de resultados exatos evidenciados por meio 
de variáveis preestabelecidas, em que se verifica e explica a influência sobre as variáveis, 
mediante análise da frequência de incidências e correlações estatísticas11.

A pesquisa foi realizada na UNIFAVIP, o Centro Universitário FAVIP – UNIFAVIP, é 
mantido pela Sociedade de Educação do Vale do Ipojuca LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado com fins lucrativos, com limite territorial circunscrito ao Município de Caruaru, 
pertence a mesorregião do agreste pernambucano. O município de caruaru/PE está 
localizado a uma distância de 130 km da capital pernambucana, e segundo o IBGE tem 
uma população estimada para 2020 de 365.278 pessoas., no Estado de Pernambuco.

A população do estudo foi constituída por o corpo de docentes do ensino superior do 
centro universitário UNIFAVIP. Foram incluídos todos os professores do ensino superior da 
UNIFAVIP que estão aptos a fazer alguma atividade física. É necessário que os professores 
assinem o Termo de Consentimento Livre e Estabelecido (TCLE). Foram excluídos os 
docentes que se submeteram a alguma cirurgia a menos de um ano, tenha alguma limitação 
física, que seja impossibilitado de praticar alguma atividade física, que se recusaram a 
responder o questionário ou não terminaram de responder o questionário entre a data pré-
estabelecida de 16/09 a 20/10.

Foram utilizados os questionários IPAQ versão curta, que proporciona resultados 
sobre a quantidade de tempo que é utilizado em atividades físicas de diversas intensidades 
pelos indivíduos em um determinado espaço de tempo12. E o WHOQOL- BREF é uma 
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alternativa de instrumento genérico de aferição de qualidade de vida de curta extensão, 
aplicável em qualquer população, pode ser respondido independentemente do nível de 
escolaridade e permite que o investigador inclua outras medidas de interesse além da de 
qualidade de vida13.

O instrumento WHOQOL-Bref, que investiga a QV, é composto por 26 questões, 
sendo duas que envolvem questões gerais de QV e as demais que compõem os quatro 
domínios da QV: físico, psicológico, ambiental e social14. Para identificar os escores dos 
domínios da QV, foi feita uma transformação de cada escore numa escala de 0 a 100, 
sendo considerados os valores mais próximos de zero como piores e os mais próximos de 
cem como melhores.

O instrumento o International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-versão curta), 
que tem como objetivo verificar o nível de atividade física. ), sendo considerado os 
indivíduos fisicamente ativos aqueles que realizassem atividade vigorosa numa frequência 
de > 3 dias/sem e > 20 min por sessão, atividade moderada ou caminhada em > 5 dias/sem, 
ou qualquer atividade somada (caminhada, moderada e vigorosa) numa frequência de  > 5 
dias/sem e > 150 min por sessão, e os fisicamente inativos aqueles que não atendessem 
os critérios de frequência e duração da atividade supracitada15.

As perguntas dos questionários IPAQ e WHOQOL – BREF foi realizado via Google 
Forms, que é um instrumento para coletar dados de forma eletrônica e gratuita, essa 
ferramenta está vinculada ao Google Drive possibilitando fazer o levantamento desses 
dados, aplicamos a obrigatoriedade nas questões e foi repassado para que eles através do 
endereço eletrônico, no conteúdo do questionário foram inclusas perguntas direcionadas 
ao nível de qualidade de vida e atividade física, durante uma pandemia, e após finalizado 
foi encaminhado para os pesquisadores.

Foi realizado a análise de dados dos docentes universitários em seguida aplicamos ao 
Excel Office, obtemos assim o resultado mais autêntico das variáveis desse levantamento. 
Os docentes participantes tiveram informações concretas sobre toda a pesquisa e seus 
objetivos. Contudo a leitura do questionário foi feita buscando sempre respeitar todos os 
procedimentos éticos e morais que uma análise requer. No entanto as respostas obtidas dos 
participantes no questionário foram asseguradas com total confidencialidade e permanece 
claro que foi enviado aos participantes uma segunda via por e-mail da documentação que 
será entregue e que seu consentimento ou desistência de participação, não provocara 
nenhuma mudança na contribuição prestada. 

RESULTADOS
Foram submetidos ao estudo 32 professores de um centro universitário no interior 

de Pernambuco, a faixa etária dos professores variou entre 25 e 59 anos, docentes com 
idade entre 30 e 39 anos tiveram uma predominância de (62,5%) de participação, a tabela 
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1 mostra que o sexo feminino teve uma prevalência de (68,8%) na população do estudo.

VARIÁVEIS n %
Sexo

Feminino 22 68,8
Masculino 10 31,2
Total 32 100,0%

Idade
25 - 29 3 9,4
30 - 39 20 62,5
40 - 49 5 15,6
50 - 59 4 12,5

Tabela 1 – Caracterização dos professores de um centro universitário do interior de PE, 2021.

Fonte: própria (2021).

Na tabela 2, quando realizada a análise do percentual do nível de atividade física, 
(62,5%) dos professores são ativos ou muito ativos, entretanto (37,5%) dos professores 
são irregularmente ativos ou insuficientemente ativos.

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA n %
Insuficientemente ativos 4 12,5

Irregularmente ativo 8 25,0
Ativo 3 9,4

Muito ativo 17 53,1
TOTAL 32 100,0

Tabela 2 – Análise do nível de atividade física em professores de um centro universitário do interior de 
PE, 2021.

Fonte: própria (2021).

   Para a Análise da qualidade de vida pelo questionário WHOQOL-Bref, a 
autoavaliação da QV e os aspectos psicológicos tiveram os menores escores (8,0) e (10,0) 
respectivamente. Relacionado aos escores mais elevados, as relações sociais (20,0), 
domínio físico (19,4) e meio ambiente (18,0), (Tabela 3).
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DOMÍNIO Mín Máx MÉDIA±DV
Físico 10,86 19,43 15,20±2,11

Psicológico 10,00 17,33 15,15±1,71
Relações Sociais 12,00 20,00 15,46±2,39
Meio Ambiente 10,50 18,00 14,52±2,03

Autoavaliação da QV 8,00 18,00 14,06±2,66
TOTAL 12,31 18,31 14,92±1,63

Tabela 3 – Análise da qualidade de vida pelo questionário WHOQOL-Bref em professores de um centro 
universitário do interior de PE, 2021.

Fonte: própria (2021).

   
No gráfico a seguir, foi possível observar que 68% dos professores algumas vezes 

durante as últimas duas semanas tiveram pensamentos negativos e 15,6% dos professores 
frequentemente durante as duas últimas semanas tiveram pensamentos negativos.

Gráfico 1 - Frequência que os professores têm sentimentos negativos tais como maus humores, 
desespero, ansiedade, depressão. (durante as últimas duas semanas).

DISCUSSÃO
A população estudada caracterizou-se dessa forma, como maior predominância, o 

sexo feminino, a média de idade dos participantes em geral foi 30 a 39 anos. De acordo 
com o estudo 62,5% dos professores atingem a média recomendada pelo Guia de Atividade 
Física para População Brasileira de 150 min/sem de atividade física moderada16. Esse 
percentual do nível de atividade física dos professores é inferior a 69,9% que foi encontrado 
no resultado do estudo de Hafele e Silva (2014)17.

O percentual dos professores insuficientemente ativo foi de 12,5%, esse estilo de 
vida aumenta todas as causas de mortalidade, dobra o risco de doenças cardiovasculares, 
diabetes, obesidade, e aumenta o risco de câncer de cólon, pressão sanguínea alta, 
osteoporose, desordens lipídicas, depressão e ansiedade18. Comparando ao percentual 
do estudo de Petroski (2005)19, que teve um percentual de 8,2% de professores 
insuficientemente ativos o atual estudo teve um acréscimo significativo.



 
Os impactos da Covid-19 para profissionais, serviços e políticas públicas Capítulo 13 129

Por outro lado, os professores muito ativos foi o maior percentual no atual estudo e 
obtiveram um percentual de 53,1%, que ultrapassa o percentual médio. Praticar atividade 
física de forma regular pode proporcionar inúmeros benefícios como diminuir o risco de 
doenças crônicas não transmissíveis, reduz o risco de desenvolver câncer no cólon, no 
seio, e reduz a pressão sanguínea de quem já tem pressão alta18, já no estudo de Petroski 
(2005)19, foi possível observar que houve um percentual de 27,6% o que é inferior em 
relação ao estudo atual.  

No domínio de qualidade de vida a média foi (14,06±2,66) considerada muito baixa 
em relação ao estudo de Damásio (2013)20, que teve uma média de (17,4%). No presente 
estudo, a qualidade de vida teve um menor percentual, pois ela pode ser descrita de forma 
subjetiva, ou seja, como de forma pessoal os indivíduos avaliam seu estado de saúde, 
os determinantes sociais e condicionantes são fatores muito importantes para serem 
considerados segundo Seidl e Costa (2004)21, porém o presente estudo não apresenta os 
determinantes e os condicionantes nas evidências.

Damásio (2012)20, em seu estudo conseguiu analisar o domínio meio ambiente com 
um percentual de 14,2%, no atual estudo obteve um percentual semelhante de 14,52% 
no domínio meio ambiente. Isso pode estar relacionado com a rotina dos profissionais da 
educação principalmente no atual momento que vivemos.

Relacionado a média do domínio de aspectos psicológicos (15,15±1,71) em 
contraste a 18,4% do estudo de Damásio (2012)20. Esse declínio pode estar relacionado 
com a pandemia do COVID-19. Nas evidências do atual estudo 68,8% dos professores 
sentiram algumas vezes ou frequentemente sentimentos negativos tais como mau humores, 
desespero, ansiedade ou depressão, o estudo de Moretti e Carlos (2020)22, apresenta que 
é importante os pensamentos positivos, mas também os negativos no atual senário de 
pandemia. 

O domínio físico refere-se a aspectos da saúde orgânica, levantando informações 
sobre dor e desconforto, energia e fadiga, mobilidade, necessidade de assistência médica. 
Foi identificado uma média de 15,20±2,11 correlacionando ao estudo de Damásio (2012)20, 
que teve um percentual de 17,4%, dessa forma, os resultados foram compatíveis.

Segundo Koetz (2013)23, observou no que tange às relações sociais um escore de 
71,3 (± 1,2), isso se apresenta o quanto os professores demonstram estar relacionados com 
sua convivência social, alunos e colegas de profissão. Seu resultado mostra semelhança e 
resposta significava com relações sociais, que também foram achados no presente estudo.

Esse estudo teve como objetivo caracterizar o nível de atividade física e qualidade 
de vida, durante uma pandemia, de professores de um centro universitário, dessa forma 
destaca-se que apesar de 53,1% dos professores indicarem ser muito ativos, 12,5% são 
insuficientemente ativos. Nesse sentido é necessário pensar em desenvolver atividades 
físicas que se adequem aos horários livres dos professores nesse retorno gradativo da 
instituição, respeitando as normas sanitárias ou ofertar práticas de atividade física com 
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intensidade controlada, propondo-se as práticas que irão demandar menos tempo de 
execução e quantidade dias da semana. Os dados analisados também demonstram uma 
baixa qualidade de vida, dessa forma bom seria que as instituições investissem em espaços 
internos que promovessem a qualidade vida de forma integral para que os professores 
tivessem fácil acesso ao serviço oferecido. Portanto, em uma possível extensão da pandemia 
ou surgimento novas variáveis do coronavírus a alternativa seria ofertar esses programas e 
as atividades físicas de forma online, após o desenvolvimento do cronograma gerado pela 
instituição para adequações de horários, as atividades propostas seriam variadas com o 
intuito de atender os professores de forma integral com um olhar biopsicossocial.
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