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RESUMO 

 

 

Com o passar dos anos, o estilo de vida das pessoas vem sendo cobrado cada vez 
mais em questão de agilidade e imediatismo. Trânsito, horários, demandas no 
trabalho, geram cada vez mais estresse na população. Aliado a esta mudança no 
estilo de vida, a habitação multifamiliar em massa e a verticalização também estão 
aumentando e, condicionados à viabilidade orçamentária, os espaços de lazer estão 
diminuindo, a ponto que os cidadãos acabam necessitando de um espaço 
apropriado para momentos de lazer e prática de atividades, os parques urbanos. O 
objetivo principal deste estudo é demonstrar a importância dos parques municipais 
para a promoção da saúde e prevenção de doenças relacionadas ao sedentarismo, 
e suas implicações para o desenvolvimento regional. Para investigação desses 
pontos foi realizada uma pesquisa atraves de questionário com 10 questões, 
distribuídos via WhatsApp para moradores de diversos pontos da cidade de Franca. 
Os resultados demonstram que existe uma falta de parques municipais na cidade de 
Franca, e que a existência desses parques pode ser ponto de estímulo para prática 
de atividade física e lazer, o que auxilia diretamente no combate ao sedentarismo e 
proporciona maior qualidade de vida e promoção da saúde à população. 
 
Palavras-chave: Atividade Física. Promoção da saúde. Parques urbanos. 
Sedentarismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Over the years, people's lifestyle has been demanding more and more in terms of 
agility and immediacy. Traffic, schedules, demands at work, generate more and more 
stress in the population. Allied to this change in lifestyle, mass multifamily housing 
and verticalization are also increasing and, conditioned to budgetary viability, leisure 
spaces are decreasing, to the point that citizens end up needing an appropriate 
space for leisure time and practice of activities, the urban parks. The main objective 
of this study is to demonstrate the importance of municipal parks for the promotion of 
health and prevention of diseases related to sedentary lifestyle, and its implications 
for regional development. To investigate these points, a survey was carried out using 
a questionnaire with 10 questions, distributed via WhatsApp to residents of different 
parts of the city of Franca. The results demonstrate that there is a lack of municipal 
parks in the city of Franca, and that the existence of these parks can be points of 
stimulus for the practice of physical activity and leisure, which directly helps in the 
fight against sedentary lifestyle and provides greater quality of life and promotion of 
health to the population. 
 
Keywords: Physical activity. Health promotion. Urban parks. Sedentary lifestyle.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Neste trabalho iremos discutir sobre os parques urbanos, suas criações 

e importância que tem nas cidades. O quanto esses parques podem agregar à 

promoção da saúde da população e a relação que tem entre os parques, atividade 

física e sedentarismo. 

A ideia do estudo veio a partir da minha chegada à cidade de Franca, 

no ano 2016, momento esse que senti necessidade de encontrar espaços para 

pratica de atividade física. 

Vindo da cidade de Santos, onde praticava atividade física na orla da 

praia (calçadão), chegando na cidade de Franca procurei espaços públicos com 

pista plana para praticar corrida, e me deparei com uma grande dificuldade de 

encontrar esse espaço. Os espaços que pareciam disponíveis com característica 

plana que eu encontrava, eram sempre ruas e avenidas, tendo que disputar o 

espaço com carros e motos. 

Diante disso, comecei a questionar com conhecidos sobre o quanto 

estamos necessitados desse tipo de espaço aqui na cidade de Franca. 

Popularmente conhecido como “Poli”, o espaço esportivo que fica ao 

redor do Ginásio “Pedrocão”, foi o mais perto que consegui encontrar, pois possui 

uma pista de atletismo para prática da corrida, atividade a qual eu praticava naquele 

momento. 

Esse mesmo espaço é utilizado para treinamentos amadores e 

profissionais, além de também ser utilizado por crianças para recreação. 

Analisando a movimentação do “Poli” durante os dias que eu praticava 

atividade, percebi que as pessoas utilizavam aquele espaço para diversas utilidades 

como, prática esportiva, lazer em família, passeio com pet, encontro com amigos e 

com aulas particulares e coletivas. 

Mas afinal, as pessoas sentem necessidade de parques urbanos na 

cidade de Franca?  

Essa é uma pergunta que não quer calar, e um dos objetivos deste 

estudo é responder a esse questionamento. Também iremos analisar se as pessoas 

utilizam os parques municipais para prática de atividade física, verificar quais os 
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motivos levam as pessoas a escolherem os parques como forma de lazer e pratica 

de atividades, e identificar se os parques municipais influenciam na promoção à 

saúde e no combate ao sedentarismo, na perspectiva do usuário. 

Para conseguirmos chegar nas respostas a esses questionamentos, 

dividimos nossa pesquisa em capítulos, que serão descritos abaixo. 

No capítulo 2 será abordado o tema “Parques Urbanos’, onde 

entenderemos sobre sua definição e o que os parques podem contribuir para a 

cidade. 

A oferta de ambientes urbanos que proporcionem a oportunidade da 

prática da Atividade Física (AF) é uma tendência de destaque nas atuais políticas 

públicas, com o crescente investimento em Espaços Verdes, ambientes ao ar livre 

associados a melhorias na saúde dos indivíduos (LEE; JORDAN; HORSLEY, 2015), 

sendo que sua principal função pode estar associada ao aumento do bem-estar de 

seus utilizadores (ADINOLFI; SUÁREZ-CÁCERES; CARIÑANOS, 2014). Os parques 

públicos (PP) são modelos comuns de Espaços Verdes urbanos associados à 

prática da Atividade Física (KACZYNSKI; HENDERSON, 2008). A presença de 

estruturas que facilitam o envolvimento em práticas fisicamente ativas, em especial a 

AF recreativa (TESTER, 2009), é uma característica que pode favorecer a utilização 

dos PP pelas crianças para a prática da AF (OLIVEIRA; DOS SANTOS; SILVA, 

2021). 

No capítulo 3 abordaremos o tema “Promoção da Saúde”. Hoje em dia, 

este tema é alvo principal no combate a Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), estando presente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ao 

qual daremos enfoque no ODS 3 no que se diz a respeito de Saúde e Bem-estar. 

No capítulo 4 falaremos sobre “Sedentarismo e Atividade Física”, o  

quanto estão relacionados. 

O sedentarismo é considerado um sério problema de saúde pública e 

um dos principais fatores de risco de morte no mundo. 

Estimativas globais indicam que a inatividade física é causa de 6% das 

doenças cardíacas, 7% dos casos de diabetes tipo 2, 10% de cânceres de mama e 

10% de cânceres de cólon (CRUZ, 2015 apud LEE et al, 2012). 

A inatividade física tem propiciado o aumento do sedentarismo nas 

últimas décadas. Esse é um dos principais fatores com gasto em saúde pública e 
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risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e cardiorrespiratórias na 

idade adulta (BATISTA FILHO; JESUS; ARAÚJO, 2014). 

A OMS define atividade física como sendo qualquer movimento 

corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requeiram gasto de energia. 

A prática de atividade física em níveis suficientes mostra-se capaz de 

auxiliar na prevenção de DCNT, ou atenuar seus efeitos em indivíduos em que 

essas já se fazem presentes (CRUZ, 2015 apud OPAS, 2003). 

A prática de atividade física é um importante fator de proteção contra 

inúmeras doenças crônicas não transmissíveis, além de estar associada a aspectos 

positivos na socialização, na redução do estresse e das doenças mentais. 

Globalmente, é estimado que aproximadamente um em quatro adultos não pratique 

pelo menos 150 minutos semanais de AF de intensidade moderada a vigorosa, 

conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde (MIELKE et al, 2021).  

Vale ressaltar que um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 

ODS 3, trata-se de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas 

as pessoas, em todas as idades.  

No capítulo 5 destacaremos nossos objetivos quanto a esse estudo. 

No capítulo 6, aboradremos sobre os procedimentos metodológicos, 

onde veremos que através de uma pesquisa descritiva exploratória de abordagem 

quantitativa, enviamos via Whatsapp um questinário criado no Google Forms, para 

contatos da cidade de Franca, com objetivo de recolher o maior número de 

respostas em diversos pontos da cidade. 

Os resultados apresentados neste documento, foram analisados 

utilizando a ferramenta SPSS e serão apresentados no decorrer deste trabalho 

pontuando cada objetivo dessa pesquisa. 
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2 PARQUES URBANOS 

 

 

Conceituar parque urbano é um trabalho difícil, na medida em que não 

existe disposição legal estabelecida a respeito. Mesmo entre profissionais que lidam 

diretamente com a questão, como urbanistas, paisagistas, arquitetos, geógrafos 

entre outros, surgem divergências. Aliás, estas atingem também outros conceitos 

próximos, tais como espaços livres, áreas verdes, praças, arborização urbana, áreas 

abertas, áreas livres e espaços abertos (RODRIGUES, 2008). 

Rodrigues (2008 apud BALZA, 1998, p. 32) entende ainda que para se 

poder formular uma definição de espaço urbano de uso público, faz-se necessário 

estabelecer claramente suas funções que ele resume em oito: (1) recreação, isto é, 

a realização de atividades desportivas formais e não formais, os jogos e a 

participação em atividades ao ar livre; (2) estruturação da forma urbana. O autor cita 

casos como o do Parque Metropolitano e o Cerro Santa Lúcia em Santiago do Chile, 

que são elementos centrais que trazem um caráter peculiar às cidades; (3) estética. 

O espaço público embeleza os corredores viários e conjuntos habitacionais, que 

valoriza os investimentos imobiliários e comerciais; (4) contemplação. É um uso do 

espaço público que se encontra particularmente ausente da legislação urbana, 

podendo estabelecer-se certos critérios visando a eliminação da contaminação 

visual em zonas de uso misto comercial, industrial e residencial, além de gerar 

barreiras ao ruído, como resultado da função refratária da vegetação; (5) 

planejamento dos panoramas. É outro aspecto pouco experimentado nas cidades, 

particularmente do terceiro mundo. Um exemplo patético, citado pelo autor, é da 

eliminação à vista do poente desde o Cerro Santa Lúcia de Santiago, em razão da 

construção de edificações de grande altura. Este tipo de situação constitui um 

desaproveitamento de potencial turístico, além de perda de oportunidades 

econômicas, culturais e educacionais para a cidade, seus habitantes e visitantes, ao 

reduzir a atração de um espaço público de alto valor histórico; (6) uso social e 

cultural. Este uso encontra-se bastante reconhecido, ainda que seja pouco 

regulamentado, ficando tal regramento por conta das municipalidades [Chile];  (7) 
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uso educacional. Este uso do espaço público é algo que se deixou para a iniciativa 

de particulares, seja, mediante a criação de parques zoológicos, jardins botânicos, 

ou, em menor escala, por conta das escolas de ensino básico, com o uso intensivo e 

organizado dos espaços públicos, como extensão e complemento dos programas 

educativos escolares. O desenvolvimento desta função pode contribuir para a 

obtenção de fundos extraordinários para a construção e manutenção dos espaços 

públicos, provenientes de fontes públicas e privadas. Adicionalmente, o efeito de 

vincular estreitamente a educação formal com o uso dos espaços públicos, pode 

trazer grandes benefícios em matéria de reconhecimento e cuidado dos referidos 

espaços pelo cidadão comum, além da sua consolidação, no sentido de apropriação 

afetiva pelos moradores do bairro, região e cidade em geral; (8) ecológica. Uma 

última, porém, não menos relevante função. Deve-se reconhecer o papel do espaço 

público em questões como o regime dos ventos e a temperatura média, onde os 

espaços verdes e o desenho urbano exercem uma função determinante.  

Loboda e De Angelis (2005 apud RICHTER 1981) propõem a seguinte 

classificação para os espaços livres e o verde urbano: (a) jardins de representação e 

decoração: ligados à ornamentação, de reduzida importância com relação à 

interação com o meio e sem função recreacional. São jardins à volta de prédios 

públicos, igrejas, etc. (b) parques de vizinhança: praças, playgrounds; apresentam 

função recreacional, podendo abrigar alguns equipamentos;  (c) parques de bairro: 

são áreas ligadas à recreação, com equipamentos recreacionais, esportivos dentre 

outros, que requerem maiores espaços do que os parques de vizinhança; (d) 

parques setoriais ou distritais: áreas ligadas à recreação com equipamentos que 

permitam que tal atividade se desenvolva; (e) áreas para proteção da natureza: 

destinadas à conservação, podendo possuir algum equipamento recreacional para 

uso pouco intensivo; (f) áreas de função ornamental: áreas que não possuem caráter 

conservacionista; são canteiros de avenidas e rotatórias; (g) áreas de uso especial: 

jardins zoológicos e jardins botânicos; (h) áreas para esportes; (i) ruas de pedestres. 

(RODRIGUES, 2008). 

Llardent conceitua as seguintes expressões:  

 

(a) sistemas de espaços livres: conjunto de espaços urbanos ao ar livre 
destinados ao pedestre para o descanso, o passeio, a prática esportiva e, 
em geral, o recreio e entretenimento em sua hora de ócio; (b) espaços 
livres: quaisquer das distintas áreas verdes que formam o sistema de 
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espaços livres; (c) zonas verdes, espaços verdes, áreas verdes, 
equipamentos verdes: qualquer espaço livre no qual predominam as áreas 
plantadas de vegetação, correspondendo em geral, ao que se conhece 
como parques, jardins ou praças (LOBODA; DE ANGELIS, 2005, p. 132 
apud LLARDENT, 1982, p. 151). 

  

Rodrigues (2008 apud VIEIRA 2004, p.21), entende que áreas verdes e 

arborização urbana são conceitos de grande correlação e proximidade. Arborização 

urbana é o conjunto de terras públicas e privadas com vegetação 

predominantemente arbórea ou em estado natural que uma cidade apresenta. Por 

outro lado, adaptações do conceito de espaços livres consideram estes como áreas 

verdes quando predominantemente não impermeabilizados e/ou com significativa 

cobertura vegetal (RODRIGUES, 2008). 

Os primeiros parques assim denominados foram inspirados nos 

modelos paisagísticos que imperavam nos jardins ingleses e franceses do século 18, 

originados das ideias românticas de volta à natureza. Este modelo incorporava ao 

ambiente, extensos gramados e grupos de árvores ao redor de rios e lagos, 

modelados em linhas curvas e suaves colinas. A inserção de parques nas estruturas 

urbanas ganhou força na Europa no final do século XIX, principalmente na França e 

na Inglaterra. 

Concomitantemente a esse processo, deu-se nos Estados Unidos, o 

Movimento de Parques Americanos, que influenciou grandemente o desenho das 

cidades americanas, com a inclusão de parques nos planejamentos urbanísticos. 

São exemplos destas realizações, o Central Park, na cidade de Nova York, e em 

Boston, o parque linear ao longo do rio Charles (CARDONA et al, 2012 apud 

KLIASS, 1993). 

No contexto brasileiro, dois conceitos permeiam a gestão do verde 

urbano: arborização urbana e floresta urbana. O primeiro é o mais antigo e 

considerado como prevalente na cultura geral, enquanto o segundo tem encontrado 

óbices a sua utilização, principalmente em face dos gestores públicos. Além disto, 

existe uma confusão no uso do conceito de Floresta Urbana. A cidade apresenta-se 

como uma organização muito complexa constituída por um conjunto de edifícios e 

espaços livres. Os espaços verdes constituem uma rede articulada, onde as 

pessoas se movimentam, e apresentam-se ajustados às múltiplas funções que 

desempenham, caracterizando-se por tipologias específicas, adaptadas a toda a 
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espécie de necessidades e proporcionando vivências indispensáveis à vida 

equilibrada do homem (TORRES et al, 2020 apud REGO, 1984). 

Na concepção trazida por Lombardo, o ambiente urbano se expressa 

como uma resultante de interações entre fatores ambientais, biológicos e 

socioeconômicos, onde o meio edificado pelo homem predomina sobre o meio físico, 

com isto ocasionando profundas alterações sobre este e, consequentemente, na 

qualidade de vida dos seres que aí se estabelecem (TORRES et al, 2020 apud 

LOMBARDO, 1990). 

Decorrente desta condição, Kuhnen e Higuchi (TORRES et al, 2020 

apud KUHNEN; HIGUCHI, 2011), reconhece como, de caráter crucial para os 

gestores públicos, conhecerem a forma pela qual as pessoas percebem, vivenciam e 

valoram o ambiente no qual estão inseridas, ou mesmo, o ambiente que desejam; 

para, com isto, poder planejar e atender às demandas sociais que se apresentem. 

A oferta de ambientes urbanos que proporcionem a oportunidade da 

prática da Atividade Física é uma tendência de destaque nas atuais políticas 

públicas, com o crescente investimento em Espaços Verdes, ambientes ao ar livre 

associados a melhorias na saúde dos indivíduos (LEE; JORDAN; HORSLEY, 2015), 

sendo que sua principal função pode estar associada ao aumento do bem-estar de 

seus utilizadores (ADINOLFI; SUÁREZ-CÁCERES; CARIÑANOS, 2014). Os parques 

públicos (PP) são modelos comuns de Espaços Verdes urbanos associados à 

prática da Atividade Física (KACZYNSKI; HENDERSON, 2008). A presença de 

estruturas que facilitam o envolvimento em práticas fisicamente ativas, em especial a 

Atividade Física recreativa (TESTER, 2009), é uma característica que pode 

favorecer a utilização dos Parques Públicos pelas crianças para a prática da 

Atividade Física (OLIVEIRA et al., 2021). 

O parcelamento do espaço urbano, particularmente nas grandes urbes, 

é perceptível não apenas na formação de grupos sociais, como Higuchi e Silva 

(2013) nos alertam, mas, sobretudo, na evidente sobreposição de construções em 

relação às áreas verdes. A ideia da urbanidade parece não estar em concordância 

com uma aproximação com o ambiente natural (HIGUCHI; SILVA, 2013 apud 

GÜNTHER et al, 2003), de tal forma que quanto mais distante a floresta estiver, 

maior será o status de morador da cidade e mais “desnaturalizadas” as gerações 

decorrentes serão. 
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O surgimento de espaços de sociabilidade deriva de uma necessidade 

presente nos indivíduos de se desligarem do local de produção ou da moradia para 

usufruir o tempo livre, quando o local de residência (a casa e o bairro) proporcionam 

cada vez menos oportunidades de convívio, devido ao adensamento populacional, 

degradação social e ambiental das periferias e a intensificação das formas de lazer 

passivas onde se destacam a televisão, os jogos eletrônicos (videogames), etc. 

(LIMA, 2021 apud ANTAS JR., 1995, p.86-87). 

Imaginamos uma tarde no shopping em longas e exaustivas 

caminhadas, diante de vitrines imóveis e envolvidas pelo sonho consumista de uma 

realidade capitalista pós-moderna, onde as praças são de alimentação e os 

percursos e distrações estão no olhar de quem consome. Um parque de diversões 

ou mesmo um circo e outros espaços que arremetam a criatura, novamente, para 

atividades programadas e contextualizadas ao estreitamento criativo. O cinema, o 

teatro e a televisão são considerados objetos do lazer, muito procurados e agora se 

veicula o lazer, através do espaço virtual, na telinha de um site qualquer. Mas, o 

lazer está no espaço ou no tempo? Ou em ambos?  

Ainda há uma banalização nas ideias sobre o lazer apontadas, 

claramente, no texto de Dumazedier (1976, p.20), dizendo: 

 

“Que essa subestima teórica, conferida ao lazer, poderá levar a engendrar 
sistemas que, desde seu início, estarão privados de uma parte da vida. Para 
chegar ao problema geral, apresentado pelo lazer na cultura 
contemporânea, não bastará pesquisar os problemas do homem através do 
cinema, do esporte, do teatro ou da televisão... O lazer apresenta-se como 
um elemento central da cultura vivida por milhões de trabalhadores, possui 
relações sutis e profundas com todos os grandes problemas oriundos do 
trabalho, da família e da política...”. Tornou-se um elemento do contexto e 
da dependência da vida cotidiana. 

 

Felizmente cresceu nas últimas décadas o interesse por um tipo de 

lazer específico, que sempre existiu, mas só após os períodos de industrialização, 

os Ainda há uma banalização nas ideias sobre o lazer apontadas, claramente, no 

texto de Dumazedier (1976, p.20), dizendo “que essa Imaginamos uma tarde no 

shopping em longas e exaustivas 6 choques económicos e o adensamento 

populacional, aliados ao culto do corpo e mente, voltaram a ser visitados.  

Envolvidos por essa nova cultura, os parques urbanos convencionais 

voltaram as mesas de discussão e foram notados no seio do sistema urbano. Foram 
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introduzidos temas sobre o assunto e muitos parques temáticos, no afã da busca 

consumista da espécie humana, foram construídos, voltados ora para a água, em 

grandes parques aquáticos, ora para a diversão eletrônica e, por outras raríssimas 

vezes, enfocando a botânica e suas variantes. Mas o velho e bom parque 

convencional continuou sendo visitado com maior ou menor frequência na vida 

cotidiana, variando com os modismos de época por oferecer quatro momentos 

importantes: 1) a gratuidade; 2) o tão procurado espaço livre com alguns 

equipamentos desportivos; 3) além da tão necessária vegetação, ilustrando um 

oásis no meio do concreto armado; 4) e a valorização social do espaço livre público 

(ALVARENGA, 2002). 

Os parques urbanos são áreas verdes que podem trazer qualidade de 

vida para a população, pois proporcionam contato com a natureza e suas estruturas 

e qualidade ambiental, quando adequadas e atrativas, são determinantes para a 

realização de atividade física e o lazer (SZEREMETA; ZANNIN, 2013). 

Esses parques possuem grandes diferenças entre si, em aspectos 

como dimensão, forma, função ou conteúdo que, portanto, assumem distintas 

finalidades de uso do território. Em termos de desempenho, todo parque urbano é 

um caso particular e desafia generalizações, pois diferem muito, de trecho para 

trecho, dentro de si próprios e também recebem influências diversas das diferentes 

partes da cidade no seu entorno (LIMA, 2021 apud JACOBS, 2011). 

Os primeiros parques foram criados como uma maneira de oferecer 

lazer para os trabalhadores e desta maneira aumentar a sua produtividade (REIS, 

2001 apud EDGNTON et al, 1995). Ao longo do tempo, parques urbanos e de 

prevenção tem sido criados e o seu desenvolvimento nos últimos anos, está ligado a 

questões de preservação ambiental, Para Rogers, um sistema de parque bem 

planejados e de outros espaços verdes é importante para a habitabilidade nas 

cidades (REIS, 2001 apud ROGERS, 1999). 

Atualmente os parques vêm sendo considerados ambientes 

promotores de saúde, que pode ser alcançada também, quando o equilíbrio 

ecológico é mantido em uma relação harmônica entre o homem e o meio ambiente, 

acrescida das forças sociais, físicas e biológicas. De modo que o conceito de saúde 

se afasta efetivamente da visão de ausência de doenças. Há, portanto, uma 

ampliação na compreensão de saúde; uma tendência em aproximar, por exemplo, o 
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conceito de promoção de saúde ao de desenvolvimento sustentável, ou ao conceito 

de equidade, seja no acesso aos bens e serviços oferecidos pela comunidade ou na 

distribuição de rendas. Também tem sido considerado, que a promoção de saúde se 

torna possível com a criação de ambientes favoráveis (PIERONE et al, 2016). 

Contudo, pode-se classificar o surgimento dos parques urbanos no 

Brasil, em três movimentos: o primeiro entre o final do século XIX até o início do XX, 

“foi marcado pelo incremento da economia cafeeira e pela transformação do antigo 

burgo na grande cidade de São Paulo”. Com inspiração essencialmente francesa, 

eram pensados como locais de cultura, pontos de encontro. Nessa linha, surgiram o 

parque Jardim da Luz, Buenos Aires e Tenente Siqueira Campos e, por último, o 

Ibirapuera (LIMA, 2021 apud WHATELY et al, 2008, p.13).  

O segundo movimento afirma-se sobre uma cidade já metrópole, que 

colocara a criação de parques a partir de remanescentes de grandes fazendas, 

chácaras e propriedades da elite paulistana, caso de parques como Carmo e Piqueri 

(LIMA, 2021 apud WHATELY et al, 2008, p.13). 

O terceiro e atual movimento trata-se da real necessidade de 

proporcionar a criação de novas áreas, em especial nas periferias da cidade. É 

neste momento que os parques se apresentam em condições, contextos e formas 

variadas, muitas vezes pequenas em extensão, no entanto profundamente 

necessários para a preservação das áreas verdes e para proporcionar melhor 

qualidade de vida aos paulistanos. Este é também o momento em que a Prefeitura 

investe em parques lineares “buscando ao mesmo tempo ampliar a área verde 

municipal, melhorar a qualidade de vida da população e evitar problemas com o 

escoamento da água em época de chuvas” (LIMA, 2021 apud WHATELY et al, 2008, 

p.14). 

Em Portugal, a promoção do estilo de vida ativo é estimulada através 

do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, sendo o fomento de 

ambientes ao ar livre facilitadores da prática da Atividade Física uma das estratégias 

norteadoras. O Município de Guimarães, localizado na região norte de Portugal, é 

reconhecido pelo incentivo à prática de Atividade Física, tendo sido a “Capital 

Europeia do Desporto” em 2012. Atualmente, disponibiliza à população local uma 

ampla diversidade de estruturas desportivas e recreativas (OLIVEIRA; DOS 

SANTOS; SILVA, 2021 apud CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES, 2017a), onde 
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a valorização das áreas verdes é evidenciada pela distribuição de 24 Espaços 

Verdes ao longo do seu território (OLIVEIRA; DOS SANTOS; SILVA, 2021 apud 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES, 2017b). 

O incentivo à prática da Atividade Física ao ar livre integra uma 

estratégia prioritária de Saúde Pública em Portugal (OLIVEIRA; DOS SANTOS; 

SILVA, 2021 apud DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE, 2017), cenário ainda pouco 

estudado para a população das crianças. Conhecer as políticas públicas locais de 

promoção da Atividade Física das crianças nos Parques Públicos de um município 

que investe nesta área, a exemplo de Guimarães, pode evidenciar o potencial 

destas práticas públicas para a promoção da AF ao ar livre e seus benefícios à 

saúde das crianças (OLIVEIRA; DOS SANTOS; SILVA, 2021). 

Grandes parques foram construídos entre 2000 e 2017 no Brasil, como 

o da Juventude (2007) e o do Povo (2008) em São Paulo; o Mangal das Garças 

(2005) em Belém; o Madureira (2012/2015) no Rio de Janeiro. Também foram feitos 

muitos parques com projetos mais simples, que aproveitam ao máximo o relevo e as 

estruturas existentes. Nestes a facilidade de execução e o baixo custo são 

privilegiados como critérios de projeto. Muitos se articulam por caminhos que 

envolvem os bosques já formados, com bancos, brinquedos e os onipresentes 

“aparelhos de ginástica para a terceira idade”. Nesses casos, quando realizados os 

projetos de plantio, são discretos, pontuais e complementares. Estes parques mais 

simples e em áreas periféricas fazem parte da história dos parques, do Paisagismo e 

do Urbanismo brasileiro, mas são fenômenos recentes, de grande escala e 

relevância para muitas cidades brasileiras. Por um lado, são espaços de uso efetivo 

ou com potencial de virem a ser usados, mas por outro, espelham o relativo 

despreparo dos quadros funcionais das prefeituras para implantá-los e geri-los. É 

possível que sua existência contribua positivamente para a mudança desse quadro 

(SAKATA; GONÇALVES, 2019). 

Ter esse expressivo conjunto de parques significa o passo possível, 

oportuno e importante no sentido de aprimorar o sistema de espaços livres urbanos 

destas cidades. Tal passo só foi possível pelo entendimento do papel dos parques 

implantados nas décadas anteriores. A intensa utilização destes – cotidiana ou 

esporádica – na segunda metade do século XX mostrou à população, aos políticos e 

agentes imobiliários seus múltiplos potenciais. Além dos papéis ambiental, social e 
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urbanístico, ressalta-se a carência histórica de espaços urbanos públicos 

qualificados e democráticos em todas as cidades brasileiras – tão injustas e 

desiguais quanto a sociedade que as constrói (SAKATA; GONÇALVES, 2019). 

Com o crescente aumento da construção de parques e praças públicas 

nas cidades, vem se valorizando a cada dia a utilização destes espaços para a 

prática de atividades físicas pela população em geral. Uma vez que esses locais são 

de fácil acesso e classificados como ambientes sociais de lazer e de manutenção da 

saúde. 

Os parques que apresentam condições ambientais adequadas são 

determinantes para o desenvolvimento de atividades físicas e o lazer. Ou seja, 

podem contribuir na redução da prevalência de sedentarismo e auxiliar na promoção 

da saúde e bem-estar, além de possibilitar o aumento do nível de atividade física 

dos ativos (SZEREMETA; ZANNIN, 2013). 

O parque urbano, enquanto espaço público, se constitui em um 

elemento típico da grande cidade moderna, estando em processo contínuo de 

mutabilidade decorrente da evolução dos valores dos grupos que deles se 

apropriam, enquanto territórios. Cada vez com mais frequência, a cidade brasileira 

contemporânea necessita de novos parques, em geral de dimensões menores 

devido à escassez e ao alto custo imobiliário das áreas existentes. Porém, conforme 

Miranda (TORRES et al, 2020 apud MIRANDA, 2014), as dimensões do parque são 

um fator importante, pois o mesmo deve proporcionar a execução de inúmeras 

atividades de um modo simultâneo, por diversos grupos, sendo esta uma das 

características que os diferencia das praças. Trata-se, por conseguinte, segundo 

Macedo (TORRES et al, 2020 apud MACEDO, 2012, p. 142), de um “espaço de 

convívio social múltiplo, tendo como base o lazer e possibilitando as mais diversas 

formas de interação, tanto entre os indivíduos entre si, como destes com elementos 

naturais” aí presentes (TORRES et al, 2020). 

Os parques urbanos, por suas características físicas e sociais, são 

considerados apropriados para a prática de atividade física ao ar livre e recreação. 

Segundo Barton e Pretty (SZEREMETA; ZANNIN, 2013 apud BARTON; PRETTY 

2010), apenas cinco minutos de caminhada em áreas verdes, como por exemplo, 

em um parque público, já é suficiente para melhorar a saúde mental, com benefícios 

para o humor e autoestima. Ainda, outros estudos apresentam diferentes benefícios 
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(sociais, físicos e psicológicos) de utilizar espaços naturais ou ambientes urbanos 

com áreas verdes para a prática destas atividades, como por exemplo: educação 

ambiental, reduzir a prevalência de sedentarismo e amenizar o estresse 

(SZEREMETA; ZANNIN, 2013 apud KAPLAN, 1995; BODIN; HARTIG, 2003; 

STAATS et al, 2003; HERZOG et al, 2003; PRETTY et al, 2005; BELL et al, 2005; 

BEDIMO-RUNG et al, 2005; COHEN et al, 2007; HANSMANN et al, 2007).  

Pensando em proporcionar maior qualidade de vida para a população 

da cidade de Franca, a Prefeitura Municipal de Franca lançou no dia 15 de maio de 

2023 o projeto “Parques de Franca”, cujo objetivo é proporcionar espaços de Lazer, 

espaços amplos para práticas esportivas, contemplação da natureza e atividades 

culturais com segurança (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2023). 

O projeto consiste em melhorias em 5 parques já existentes na cidade, 

que necessitavam de adequação para reabertura e melhorias para otimizar a 

utilização da população.  
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3 PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

 

A análise das razões que determinam as mudanças ocorridas na 

frequência das doenças, ao longo de um período de tempo, é tarefa bastante 

complexa, uma vez que essas mudanças são resultantes de múltiplos fatores 

biológicos, socioeconômicos, políticos, culturais, médicos e de saúde pública, ou 

ainda motivações de naturezas diversas para justificar os diferentes perfis de 

morbidade ou mortalidade, principalmente em relação à utilização dos recursos de 

saúde (ANDRADE, 2001 apud LEBRÂO, 1999). Nedel (ANDRADE, 2001 apud 

NEDEL, 1999) cita ainda que se devem considerar as questões ideológicas, políticas 

e administrativas que estão implicadas nos temas de saúde, e que é necessário 

dispor de informações adequadas para uma análise objetiva das situações sobre as 

quais se pretende atuar no campo da saúde (ANDRADE, 2001). 

Embora o termo “Promoção da saúde” tenha sido inicialmente usado 

para caracterizar um “nível de atenção” da medicina preventiva, seu significado foi 

mudando ao longo do tempo, passando a representar, mais recentemente, um 

enfoque político e técnico em torno do processo saúde-doença-cuidado (BUSS et al, 

1998 apud LEAVELL; CLARK, 1965). 

Hoje em dia, decorridos mais de 20 anos da divulgação da Carta de 

Otawa, em 1986, um dos documentos fundadores do movimento atual da promoção 

da saúde, este termo está associado inicialmente a um “conjunto de valores”: vida, 

saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, 

participação e parceria, entre outros. Refere-se também a uma “combinação de 

estratégias”: ações do estado (políticas públicas saudáveis), da comunidade (reforço 

da ação comunitária), de indivíduos (desenvolvimento de habilidades pessoais), do 

sistema de saúde (reorientação do sistema de saúde) e de parcerias intersetoriais; 

isto é, trabalha com a ideia de “responsabilização múltipla”, seja pelos problemas, 

seja pelas soluções propostas para os mesmos (BUSS et al, 1998). 

A OMS conceitua Promoção da Saúde como “o processo de permitir 

que as pessoas aumentem o controle e melhorem sua saúde”. Bem-estar, por sua 

vez, é “um estado positivo experimentado por indivíduos e sociedades. Semelhante 
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à saúde, é um recurso para a vida diária e é determinado pelas condições sociais, 

econômicas e ambientais” (WHO, 2021). 

A promoção da saúde é antes de tudo, um movimento social e de 

profissionais de saúde que surge como reação à acentuada medicalização da saúde 

na sociedade e no interior desse sistema.  

A Lei 8.080/90, em seu 3º artigo, ao definir que “A saúde tem como 

fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, 

o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde expressam a 

organização social e econômica do país”, assume, no nosso sistema legal, o 

conhecimento que por muitos anos vem sendo acumulado no campo da saúde 

coletiva sobre a indissociabilidade entre a saúde dos indivíduos e das populações e 

a organização das sociedades (ANDRADE, 2001 apud BARRETO, 2000). 

 Assim, em uma análise preliminar das tendências de indicadores dos 

níveis globais de saúde da população brasileira, chamam a atenção fatos como: o 

aumento significativo da expectativa de vida, com reduções acentuadas em 

indicadores como mortalidade infantil e mortalidade proporcional por doenças 

infecciosas. Este processo, que vem ocorrendo desde o início do século XX e se 

intensificou a partir da década de 50, leva-nos a visualizar melhorias significativas 

nos padrões de saúde da população. Por outro lado, o aumento da violência, as 

doenças e agravos à saúde de origem ambiental e ocupacional, o reaparecimento 

de velhos problemas como o dengue e a cólera, a persistência das antigas 

endemias (tuberculose, esquistossomose, malária, entre outras), o aumento das 

doenças crônicas e degenerativas (cânceres e doenças cardiovasculares), ao lado 

de deficiências generalizadas no sistema de assistência à saúde, com uma 

demanda crescente e insatisfeita, evidenciam os contrastes com as melhorias 

alcançadas, passando a exigir de todos nós esforços e análises consistentes no 

sentido de entender esta complexa e paradoxal situação, bem como as suas 

implicações para as políticas e para a organização dos serviços de saúde 

(BARRETO; CARMO, 1994) (BARRETO, 2000). 

A OMS define saúde como “um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade” (BRASIL, 

2002).  
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A saúde é mencionada como fator essencial no desenvolvimento 

humano. Um dos campos de ação da promoção da saúde é a criação de ambientes 

favoráveis; o desenvolvimento sustentável coloca o ser humano como agente central 

no processo de defesa do meio ambiente e tem no aumento da expectativa de vida 

saudável e com qualidade um de seus principais objetivos; a "governance" implica 

na ampla participação da comunidade na definição de questões culturais da vida 

coletiva. Em todos estes conceitos preconiza-se a importância da equidade, seja na 

distribuição de renda, seja no acesso aos bens e serviços produzidos pela 

sociedade (BUSS et al, 1998). 

Existe uma confusão entre promoção e prevenção da saúde devido a 

grande ênfase em modificações de comportamento individual e do foco quase 

exclusivo na redução de fatores de riscos para determinadas doenças, vigentes em 

certos programas intitulados de Promoção da Saúde. Este foco sobre o indivíduo e 

seu comportamento tem sua origem na tradição da intervenção clínica e no 

paradigma biomédico. Nesse caso, a responsabilidade e a unidade de análise são o 

indivíduo, que é visto como responsável último (senão o único) por seu estado de 

saúde. Já a promoção da saúde apresenta-se como estratégia de uma mediação 

entre as pessoas e seu ambiente, combinando escolhas individuais com 

responsabilidade social pela saúde (as chamadas políticas públicas saudáveis). 

Nesse sentido, as estratégias de promoção da saúde são mais integradas e 

intersetoriais, bem como supõem uma efetiva participação da população desde sua 

formulação até sua implementação (BUSS et al, 1998). 

A promoção da saúde e a prevenção da saúde são complementares, 

porém o enfoque da promoção da saúde é mais amplo e abrangente, procurando 

identificar e enfrentar os macrodeterminantes do processo de saúde-doença, e 

buscando transformá-los favoravelmente na direção da saúde. Já a prevenção das 

doenças buscaria que os indivíduos fiquem isentos das mesmas. Como a saúde não 

é apenas a ausência de enfermidades, os indivíduos sem evidências clínicas 

poderiam progredir a estados de maior fortaleza estrutural, maior capacidade 

funcional, maiores sensações subjetivas de bem-estar e objetivas de 

desenvolvimento individual e coletivo. Este é, em essência, o verdadeiro sentido da 

promoção da saúde propriamente dita (BUSS et al, 1998 apud GUTIERRES et al., 

1997). 



28 
 

 
 

Em setembro de 2015, foi realizada a Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em Nova York, onde surgiu a “Agenda 2030 da ONU”, que se trata de um 

plano global com metas a serem alcançadas em 2030, e contou com a participação 

de 193 estados membros, estabelecendo 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis (ODS).  

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos 

como Objetivos Globais, são um chamado universal para ação contra a pobreza, 

proteção do planeta e para garantir que todas as pessoas tenham paz e 

prosperidade. O compromisso assumido pelos países com a agenda envolve a 

adoção de medidas ousadas, abrangentes e essenciais para promover o estado de 

direito, os direitos humanos e a responsividade das instituições políticas (UNODC, 

2023). 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), adotados pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, visam “garantir que todos os seres humanos 

possam realizar o seu potencial em dignidade e igualdade, em um ambiente 

saudável” (ONU, 2015). 

Esses ODS e suas metas são globais em sua natureza e 

universalmente aplicáveis, levando em conta diferentes realidades nacionais, 

capacidades e níveis de desenvolvimento, respeitando políticas e prioridades 

nacionais. Os ODS são o resultado de um processo transparente, inclusivo e 

participativo, que durou três anos, envolvendo todas as partes interessadas. Os 

ODS entraram em vigor em 1º de janeiro de 2016 e espera-se que suas metas 

sejam cumpridas até 31 de dezembro de 2030. Entretanto, há a expectativa de que 

algumas metas, baseadas em acordos internacionais, cumpram-se antes do prazo 

estabelecido (UNODC, 2023). 

Entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

destacamos o objetivo de número 3 - Saúde e Bem-Estar, que tem seu foco principal 

na saúde da população (UNODC, 2023). 

O item 3.4 desta ODS, tem como meta das Nações Unidas, reduzir em 

um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e 

tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar, sendo inclusos a saúde dos 

trabalhadores e prevenção ao suicídio na meta do Brasil. Entre essas doenças está 

incluso o sedentarismo.  
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Como indicadores de análise da ODS 3, estão: 

3.4.1 - Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, 

tumores malignos, diabetes mellitus e doenças crônicas respiratórias; 

3.4.2 - Taxa de mortalidade por suicídio (IPEA, 2023). 

Em novembro de 2016, na cidade de Xangai na China, foi realizada a 

9ª Conferência Global em Promoção da Saúde, onde em sua carta final foi 

destacado a necessidade das pessoas estarem em posição de escolherem um estilo 

de vida saudável. Observando a necessidade de ações políticas em diversos setores 

e regiões, o documento ressalta o papel da boa governança e da alfabetização em 

saúde na melhoria da saúde, bem como o importante papel desempenhado pelas 

autoridades municipais e pelas comunidades. A declaração enfatiza a necessidade 

de políticas urbanas saudáveis que promovam inclusão social (IBES, 2016). 

O evento em Xangai marca o 30º aniversário da primeira conferência 

global, realizada no Canadá, que emitiu a Carta de Ottawa sobre a Promoção da 

Saúde. Esse documento deixou clara a necessidade de compromisso político, ação 

e investimentos para tratar de saúde e equidade e que o setor de saúde sozinho não 

poderia garantir que as pessoas atingissem o mais alto nível de saúde (IBES, 2016). 

No “Guia para a implementação nacional de declaração de Xangai”, no 

prefácio tem o item sobre “Um chamado à liderança política arrojada “onde destaca 

a importância da Conferência em Xangai, descreve como sendo: 

 

Nada menos que um divisor de águas para a promoção da saúde. 
Declarações e compromissos de alto nível de uma ampla gama de atores 
políticos, incluindo líderes nacionais, prefeitos, embaixadores da boa 
vontade e líderes intelectuais globais, ecoam a mesma mensagem: boa 
saúde é boa política (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 
2018). 

 

Em dezembro de 2021, foi realizada a 10ª Conferência Global de 

Promoção da Saúde, na cidade de Genebra. Esta foi a última Conferência Global de 

Promoção da Saúde até o presente momento. 

Esta conferência teve como objetivos: 

Discutir como estender a promoção da saúde para promover o bem-

estar e a equidade, com base em evidências e experiências, para promover 

populações mais saudáveis. 
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Identificar intervenções realistas para a promoção da saúde e bem-

estar para acelerar o progresso na consecução dos ODS. 

Enfatizar o papel da promoção da saúde na preparação e resposta a 

emergências de saúde pública e aproveitar as oportunidades para construir 

sociedades mais saudáveis e justas. 

Explorar abordagens inovadoras de promoção da saúde para permitir 

que sociedades e comunidades prosperem. 

Esta Conferência marcou a primeira vez em que a OMS usou o bem-

estar como tema de uma grande conferência. Os participantes discutiram as 

contribuições que a promoção da saúde pode trazer para o bem-estar nas amplas 

áreas das pessoas, do planeta e da prosperidade. 

Com base nestes objetivos, ao final da 10ª Conferência Global de 

Promoção da Saúde, foi elaborada a carta de Genebra. 

Considerando a não identificação, até a presente data, de publicações 

da versão da Carta de Genebra para o bem-estar em português, apresentamos 

(Apêndice A) uma transcrição com tradução livre da mesma (GABRIEL, Ricardo Z.; 

CESÁRIO, Raquel R., 2022). 

Historicamente, a busca por promoção da saúde é assunto discutido há 

muitos anos. 

 A Sócrates, por exemplo, credita-se a seguinte afirmação: “Na música, 

a simplicidade torna a alma sábia; na ginástica, dá saúde ao corpo”. Tal ideia ganha 

respaldo no discurso do “pai da medicina”, Hipócrates: “O que é utilizado, 

desenvolve-se, o que não o é, desgasta-se. se houver alguma deficiência de 

alimento e exercício, o corpo adoecerá”. O filósofo Platão compartilhava da 

importância do exercício, considerando-o fundamental na manutenção do equilíbrio 

de corpo e mente (ou o espírito). Talvez sejam as célebres palavras do romano 

Juvenal que melhor materializem esse conceito: “Mens sana in corpore sano” 

(“Mente sã em corpo são”) (GUALANO; TINUCCI, 2011). 
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4 SEDENTARISMO E ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

Desde a época em que o homem é um caçador até o presente, houve 

uma mudança drástica em sua forma de ser e viver; essas evoluções ocorreram de 

forma mais intensa nos últimos 100 - 150 anos, com a Revolução Industrial.  

Com o processo de industrialização, uma grande parcela da sociedade 

está se tornando sedentária, o que tem sido alvo da atenção de profissionais da 

saúde e órgãos governamentais, pois os baixos níveis de atividade física 

apresentam associação com doenças cardiovasculares e metabólicas (PELEGRINI, 

2008 apud KOEKUZA et al, 2006; KRISKA, 2003). 

O avanço tecnológico robótico, torna o homem cada vez mais inativo, 

além de começar a consumir mais tabaco e possuir uma alimentação cada vez 

menos saudável (ANDRADE, 2010 apud SEABRA et al, 2008). 

Na área de avanço da tecnologia e da informação, Villanueva 

(ANDRADE, 2010 apud VILLANUEVA, 2007) alerta para o agravamento desse 

fenômeno em relação ao crescimento da inatividade, já que pode ocorrer a redução 

das atividades mais intensas no trabalho ou nas atividades cotidianas e 

influenciando também nas horas de lazer. Sendo assim, a população envolve-se em 

um sedentarismo involuntário (ANDRADE, 2010). 

Todas essas bruscas mudanças da sociedade nos últimos anos, 

fizeram com que o padrão de vida das pessoas passasse a sofrer um impacto 

negativo em relação à saúde. Tudo isso se deve às alterações nos padrões e 

funções da sociedade atual. No entanto, tem havido um agravamento nesse sentido, 

uma vez que as inovações tecnológicas têm favorecido a comodidade das pessoas 

e consequentemente aumentado o número de pessoas consideradas sedentárias. 

Desta forma, há uma clara necessidade de hábitos saudáveis de vida, como forma 

de combater os danos causados à saúde (BATISTA FILHO; JESUS; ARAÚJO, 2014 

apud SAMULSKI, 2000). Nesse sentido, a inatividade física tem sido apontada como 

uma das principais causas para o aumento da mortalidade por doenças do sistema 

circulatório no Brasil. Dentre as patologias pertencentes ao grupo do sistema 

circulatório as doenças predominantes são as doenças cerebrovasculares e doença 
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isquêmica do coração, que vem aumentando o gasto com a saúde pública os últimos 

anos (BATISTA FILHO; JESUS; ARAÚJO, 2014).  

Estimativas globais indicam que as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) determinam cerca de 60% do total de mortes que ocorrem 

em todo o mundo e quase metade do total da carga de doenças. No Brasil, estima-

se que as DCNT respondam por quase dois terços do total das mortes por causa 

conhecida. Nas capitais dos estados brasileiros, a proporção de mortes por DCNT 

aumentou em mais de três vezes entre as décadas de 1930 e de 1990. Em todas as 

regiões do mundo, um pequeno conjunto de fatores de risco responde pela grande 

maioria das mortes por DCNT e por fração substancial da carga de doenças devida 

a essas enfermidades, destacando-se, dentre esses fatores, padrões não saudáveis 

de alimentação e insuficiente atividade física (MONTEIRO et al, 2008). 

Estimativas globais indicam que a inatividade física é causa de 6% das 

doenças cardíacas, 7% dos casos de diabetes tipo 2, 10% de cânceres de mama e 

10% de cânceres de cólon (CRUZ, 2015 apud LEE et al, 2012). 

A insuficiência de atividade física, tem propiciado o aumento do 

sedentarismo nas últimas décadas. Esse é um dos principais fatores com gasto em 

saúde pública e risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 

cardiorrespiratórias na idade adulta (BATISTA FILHO; JESUS; ARAÚJO, 2014 apud 

GUARDA, 2010). Entre crianças e adolescentes a prevalência do sedentarismo 

aparece em número alarmante, no quadro de sobrepeso/obesidade. No entanto, a 

sua consequência atinge crianças de todos os níveis socioeconômicos, tornando-se 

assim um problema de saúde pública que traz consequências negativas diretas 

sobre a sociedade moderna (BATISTA FILHO; JESUS; ARAÚJO, 2014). 

O sedentarismo é definido como a falta ou a grande diminuição da 

atividade física. Na realidade, o conceito não é associado necessariamente à falta 

de uma atividade esportiva. Do ponto de vista da Medicina Moderna, o sedentário é 

o indivíduo que gasta poucas calorias por semana com atividades ocupacionais. 

Segundo um trabalho realizado com ex-alunos da Universidade de Harvard, o gasto 

calórico semanal define se o indivíduo é sedentário ou ativo. Para deixar de fazer 

parte do grupo dos sedentários o indivíduo precisa gastar no mínimo 2.200 calorias 

por semana em atividades físicas (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 2020). 
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Existem muitas evidências epidemiológicas (ANDRADE, 2001) 

indicando que um estilo de vida ativo pode promover a saúde e a qualidade de vida 

na população, constituindo-se em um dos fatores de proteção ao aparecimento de 

diversas doenças, entre elas diabetes, hipertensão, hipercolesterolêmica, estresse, 

obesidade e alguns tipos de câncer, entre outras. Mesmo assim, temos notado um 

incremento dos níveis de sedentarismo em diversas populações de países 

denominados em desenvolvimento e desenvolvidos (ANDRADE, 2001). 

O estilo de vida da sociedade tem provocado um incremento 

significativo no nível de sedentarismo da população em todo o mundo, 

independentemente da idade, sexo, nível educacional e nível socioeconômico 

(ANDRADE, 2001). 

O sedentarismo é considerado um sério problema de saúde pública e 

um dos principais fatores de risco de morte no mundo (CARLOS et al, 2022). 

No Brasil, aproximadamente 40% da população geral é sedentária. 

Cerca de 3,2 milhões de pessoas morrem a cada ano em decorrência de doenças 

oriundas da inatividade física, como obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes 

mellitus tipo II, depressão e alguns tipos de câncer. Entre adolescentes e jovens tal 

situação é responsável ainda por ocasionar baixa autoestima, problemas 

relacionados ao comportamento social, além de desempenho acadêmico insuficiente 

(CARLOS et al, 2022). 

Desde a identificação do sedentarismo como fator de risco para 

doenças crônico-degenerativas, a promoção da atividade física vem integrando 

ações e políticas desenvolvidas pelo poder público no campo da saúde. A 

associação inversa do gasto calórico e do tempo total de atividade física com a 

mortalidade e a incidência de doenças cardiovasculares, quantificada pela 

epidemiologia, é um dos enfoques estratégicos que dão sustentação às 

recomendações de saúde pública em defesa de estilos de vida fisicamente ativos 

(FERREIRA; CASTIEL; CARDOSO, 2012). 

O sedentarismo eleva o risco de doenças crônicas, especialmente as 

afecções cardiovasculares, a diabetes tipo 2, o câncer de mama e o de cólon. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o sedentarismo seja responsável, 

anualmente no mundo, por 1,9 milhões de mortes. Assim, o aumento da atividade 

física, particularmente entre os segmentos populacionais com maiores prevalências 
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de sedentarismo, representa hoje uma das principais políticas de saúde pública. A 

ratificação da Estratégia Global em Alimentação, Atividade Física e Saúde da OMS, 

pela Assembleia de Saúde Mundial em maio de 2004, enfatiza o fato de que o 

sedentarismo é um grande problema de saúde pública, tanto nos países 

desenvolvidos, quanto nos países em desenvolvimento. 

Os países pobres e em desenvolvimento, como o Brasil, vêm 

apresentando recentemente, importante aumento na incidência de doenças crônicas 

não transmissíveis. A transição epidemiológica em nosso país tem sido, em parte, 

explicada pelos baixos níveis de atividade física da população e o consumo de 

dietas hipercalóricas. Entretanto, poucos estudos têm explorado o nível de atividade 

física em populações de baixa renda, sendo que uma revisão sistemática mostrou 

haver uma grande disparidade regional nas pesquisas em epidemiologia da 

atividade física, com clara predominância de estudos nas regiões Sul e Sudeste. No 

Brasil, o sedentarismo apresenta elevada prevalência, especialmente nas regiões 

menos desenvolvidas como o Nordeste. Diminuir o sedentarismo e promover estilos 

de vida saudáveis com a participação da atenção básica à saúde e seus 

profissionais pode representar um grande impacto na melhoria dos índices de saúde 

populacional e nos custos relacionados à gestão dos serviços (ALVES et al, 2010). 

Segundo dados da SOCESP (Sociedade de Cardiologia do Estado de 

São Paulo), dados do Ministério da Saúde mostram que, nos últimos 13 anos, o 

índice de obesidade no Brasil aumentou 67,8%. O problema já alcança 19,8% da 

população. Ou seja, um a cada cinco brasileiros pode ser considerado obeso, com 

maior recorrência nas mulheres: 20,7% da população feminina apresentam 

obesidade, contra 18,7% dos homens (SOCESP, 2023).  

Estudos epidemiológicos demonstram que a inatividade física aumenta 

substancialmente a incidência relativa de doença arterial coronariana (45%), infarto 

agudo do miocárdio (60%), hipertensão arterial (30%), câncer de cólon (41%), 

câncer de mama (31%), diabetes do tipo II (50%) e osteoporose (59%) (GUALANO; 

TINUCCI, 2011 apud KATZMARZYK & JANSSEN, 2004).  

Consideramos atividade física como qualquer movimento corporal 

produzido pela musculatura esquelética que resulte em gasto energético, tendo 

componentes e determinantes de ordem biopsicossocial, cultural e comportamental, 
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podendo ser exemplificada por jogos, lutas, danças, esportes, exercícios físicos e 

deslocamentos (PITANGA; LESSA, 2005). 

A importância da realização de atividades físicas nos momentos de 

lazer tem sido consideravelmente divulgada, sendo até mesmo alvo de preocupação 

das autoridades de saúde pública, tendo em vista a busca de alternativas para 

disseminar essa prática em grandes populações (CARDONA, et al 2012). 

Sedentarismo no lazer pode ser identificado como a não participação 

em atividades físicas nos momentos de lazer. 

No lazer, indivíduos fisicamente ativos, são aqueles que realizam 

qualquer prática de atividade física fora do âmbito da escola ou trabalho, por 

exemplo, por mais de 150 minutos para as consideradas moderadas ou 75 minutos 

par as classificadas como vigorosas na semana (CAMPOS, 2020). 

A prática de atividade física em níveis suficientes mostra-se capaz de 

auxiliar na prevenção de DCNT, ou atenuar seus efeitos em indivíduos em que 

essas já se fazem presentes (CRUZ, 2015). 

 A ideia de uma relação entre exercício físico e saúde é muito antiga: 

aparece na cultura chinesa, na medicina da Índia e nos escritos clássicos dos 

gregos e romanos. Porém, somente nos últimos 40 anos, aproximadamente, estudos 

epidemiológicos, experimentais e clínicos bem desenhados têm oferecido um firme 

respaldo científico para a hipótese de que a falta de exercício e uma baixa aptidão 

física são fatores importantes para o desenvolvimento de diversas doenças 

(MATSUDO, 1997). 

A relação entre atividade física e saúde não é recente e existem 

registros de recomendações do uso de exercícios estruturados para o tratamento de 

doenças na China e na Índia desde 2500 a.C. (COSTA; 2009 apud DISHMAN, 

2004). 

A teoria mais antiga é o modelo de crença na saúde. Este modelo 

postula que a adoção de um comportamento adequado para o controle ou 

prevenção de uma doença, depende da população individual de saúde e na 

convicção que determinado tratamento será eficiente (REIS, 2001). 

A relação entre atividade física e saúde pode ser evidenciada ainda em 

outros aspectos. Muito recentemente, com a regulamentação do profissional de 

Educação Física, essa relação foi reforçada quando se expressam as competências 
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do profissional de educação Física. “Seção I Art. 13 – O profissional de educação 

física intervém com propósitos educacionais, de saúde e de lazer” (ANDRADE, 

2001). 

Segundo o Ministério da Saúde, entende-se por Atividade Física um 

comportamento que envolve os movimentos voluntários do corpo, com gasto de 

energia acima do nível de repouso, promovendo interações sociais e com o 

ambiente, podendo acontecer no tempo livre, no deslocamento, no trabalho ou 

estudo e nas tarefas domésticas (BRASIL, 2021).  

A atividade física apresenta diferentes formas ou manifestações, o que 

tem representado uma barreira para os pesquisadores da área. Na verdade, a 

atividade física apresenta-se como um fenômeno complexo em que uma gama 

diferente de comportamentos podem, teoricamente, ser classificados (REIS, 2001 

apud SALLIS; OWEN, 1999). Diferentes dimensões como a frequência, a 

intensidade, a duração e, ainda, os tipos de atividade podem ser considerados. 

Sendo assim, é possível encontrar no exercício, uma forma estruturada e com 

propósito definido de atividade física, até aquelas realizadas no cotidiano ou 

atividades da vida diária (REIS, 2001). 

Pensando nestas definições, podemos considerar que o fato de ir a pé 

a um determinado local, fazer limpeza de casa ou qualquer outro movimento para 

desempenhar uma tarefa diária, está classificada como atividade física (CARDONA, 

et al, 2012). 

Atualmente, a atividade física tem recebido um grande destaque por 

parte de diversos pesquisadores do Brasil e do mundo interessados em identificar 

quais os benefícios da prática regular de atividade física sobre os aspectos 

biológicos, psicológicos e sociais de diversos grupos etários: (crianças, jovens, 

adultos e idosos) e pessoas que necessitam atenção especial (obesos, diabéticos, 

cardíacos, portadores de AIDS-HIV, dependentes químicos, entre outros) 

(ANDRADE, 2001). 

Em pesquisa realizada por Pitanga e Lessa. (2005) foi identificado que 

as mulheres e homens entre 40-59 anos de idade, com baixo nível de escolaridade, 

além de casados e viúvos, possuem menor envolvimento em atividades físicas de 

lazer; porém a partir dos 60 anos foi evidenciado um aumento desta prática 

realizada por mulheres. A possível explicação para esse fato é que essas pessoas 
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criaram seus filhos e possivelmente já estão aposentadas, possuem mais tempo 

disponível para momentos de lazer (ANDRADE, 2010). 

Em relação aos tipos de exercícios físicos, os homens envolvem-se 

mais em práticas de grupos, como os esportes e as mulheres muitas vezes optam 

por atividades individuais como caminhada, andar de bicicleta. Outra variável que foi 

determinante no sedentarismo é a questão socioeconômica: pessoas de renda 

menor foram mais sedentárias, provavelmente por dificuldades no investimento em 

alguma atividade pela falta da renda financeira (ANDRADE, 2010). 

A busca da população pela prática de atividade física, vem 

aumentando a cada ano, embora estudos do IBGE apontem que 40,3% da 

população adulta é considerada sedentários no país, ou seja, realizam menos de 

150 minutos de atividade física por semana (CAMPOS, 2020).  

O nível de atividade física das populações é considerado como uma 

parte importante do estilo de vida. Os inquéritos de base populacional têm crescido 

nesta área pela importância da prática de atividades físicas na prevenção de 

doenças e de mortalidade (COSTA, 2009 apud POLS et al, 1998; CESAR, 2005).  

“Precisamos estabelecer na nossa rotina a prática da atividade física. 

Qual é o exercício recomendado? Aquele que você consegue fazer com 

regularidade e prazer” (SOCESP, 2023). 

Quando o indivíduo apresenta comportamento de interesse voluntário a 

prática de atividade física, condicionado pelo prazer da atividade em si mediante 

oportunidade de conhece-la, explora-la e ou aprofundá-la, o mesmo encontra-se 

intrinsicamente motivado. Dessa maneira, assume determinada tarefa considerando-

a agradável, por esse motivo, os comportamentos intrinsecamente motivados são 

comumente associados ao bem-estar psicológico, interesse, curiosidade, alegria, 

persistência cuidados ou valores permanentes (FRAINER, 2017). 

Os efeitos da atividade física estão diretamente relacionados com o 

nível da atividade praticada, havendo associação inversa (BARBOSA, 2006 APUD 

PAFFENBARGER; BLAIR, 2003) entre o nível de atividade física e o risco de 

doença arterial coronariana. 

 Os fatores envolvidos com o nível de atividade física estão 

interrelacionados, sendo: a intensidade, a frequência, a duração e o tipo da atividade 

física praticada. A individualidade, ou especificidades da população a que se destina 
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a atividade também deve ser considerada, assim como a intensidade do exercício, 

expressada como um percentual da capacidade funcional do indivíduo.  

Os métodos mais comuns para se mensurar a intensidade são pela 

frequência cardíaca e pelo equivalente do gasto metabólico individual – MET. Com 

relação à frequência em que o indivíduo realiza atividade física, os efeitos 

metabólicos benéficos do exercício são de breve duração, sendo assim, o indivíduo 

deve exercitar-se com frequência (BARBOSA, 2006).  

Com relação à frequência em que o indivíduo realiza atividade física, 

Coats et al. (BARBOSA, 2006 apud COATS et al, 1997) argumentam que os efeitos 

metabólicos benéficos do exercício são de breve duração, sendo assim, o indivíduo 

deve exercitar-se com frequência. Autores concordam ao dizer que um treinamento 

abaixo de duas vezes por semana é insuficiente para que ocorram alterações 

benéficas. Por outro lado, o treinamento por cinco ou mais vezes na semana 

predispõe a lesões do sistema osteomioarticular (BARBOSA, 2006). 

A duração de cada sessão de exercícios, que varia inversamente à 

intensidade, para promover ação benéfica ao sistema cardiovascular deve constar 

de 20 a 30 minutos na faixa de frequência cardíaca de treinamento. Sendo que a 

sessão inteira, incluindo o aquecimento e o desaquecimento, deve ter duração de 

uma hora (BARBOSA, 2006). 

Destaca-se também que a prática de atividade física constitui 

importante parte da conduta não farmacológica para tratamento da grande maioria 

das DCNT (em especial as doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2), sendo 

inclusive capaz de promover a redução de custos com exames, medicamentos e 

internação (CRUZ, 2015 apud ROLIM et al, 2007; BIELEMANN et al, 2010; 

CODOGNO et al, 2012). Em estudo realizado com hipertensos na cidade de Bauru 

no estado de São Paulo, após um ano de condicionamento físico supervisionado, a 

prática regular de exercícios físicos contribuiu com a diminuição do custo de R$ 

80.498,23 para R$ 51.611,55 com consultas, exames e medicamentos distribuídos, 

colaborando com uma economia total de 35,8% (CRUZ, 2015). 

As práticas de atividades físicas revelam efeitos positivos em relação a 

transtornos mentais. A literatura não mostra a relação de causa e efeito, mas 

apresenta relatos de pessoas que se tornaram ativas fisicamente, melhorando o 

bem-estar psíquico, sendo que a prática desta atua diretamente nos fatores 
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psicológicos (distração, auto eficácia e interação social). Os benefícios são variados 

e agem inclusive na diminuição da ansiedade e na melhora do humor, pois ocorre o 

aumento na transmissão sináptica das monoaminas que igualmente funcionaria 

como as drogas antidepressivas e o efeito inibitório da morfina endógena ao sistema 

nervoso central consequentemente ocorrendo após a prática de atividade física 

(ANDRADE, 2010).  

Os resultados benéficos não param por aí, segundo Mello et al 

(ANDRADE, 2010 apud MELLO et al, 2005) pessoas ativas detêm menor risco de 

disfunções mentais comparadas com pessoas sedentárias, já que atividades físicas 

cooperam na integridade cerebrovascular com o aumento no transporte de oxigênio, 

na síntese e degradação de neurotransmissores, na redução da pressão arterial e 

nos níveis de colesterol e triglicerídeos, na inibição da agregação plaquetária e na 

melhora da capacidade funcional (ANDRADE, 2010). 

Por outro lado, a inatividade física (definida pela ausência da prática de 

atividade física), é reconhecida como um problema epidêmico mundial (WHO, 2010). 

Estimou-se que, no ano de 2012, cerca de um a cada três adultos (31.1%) no mundo 

fossem fisicamente inativos (CRUZ, 2015 apud HALLAL et al, 2012). Sabe-se ainda 

que a prevalência de inatividade física tende a aumentar com a elevação da idade, é 

maior em mulheres do que em homens, e tende a ser maior em países de renda alta 

(CRUZ, 2015). 
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5 OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Verificar a influência dos parques municipais para o combate ao 

sedentarismo, a promoção da saúde, e suas implicações para o desenvolvimento 

regional. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1) Descrever características dos parques municipais existentes na cidade de 

Franca/SP; 

2) Verificar se as pessoas utilizam os parques municipais para prática de atividade 

física; 

3) Verificar quais motivos levam as pessoas a escolherem os parques como forma 

de lazer e prática de atividades; 

4) Identificar se os parques municipais influenciam na promoção da saúde e no 

combate ao sedentarismo, na perspectiva do usuário. 
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6 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 

6.1 APONTAMENTOS SOBRE METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

A pesquisa, segundo Minayo (PUCRIO, 2023), é considerada como: 

 

Atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. 
É uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um 
processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de 
aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma 
combinação particular entre teoria e dados.  

 

Neste estudo, foi utilizado o método de pesquisa descritiva, exploratória 

com abordagem quantitativa discreta. 

 A estatística descritiva é a etapa inicial da análise de dados e tem por 

objetivo descrever os dados observados.  

Na sua função de descrição dos dados, esta tem as seguintes 

atribuições: a obtenção, organização, redução e representação dos dados 

estatísticos de forma a auxiliar a descrição do fenômeno observado (PAULA, 2023). 

Explicaremos o modelo de análise utilizado nas próximas linhas. 

Quando utilizar a abordagem quantitativa? a) para avaliar resultados 

que podem ser contados e expressos em números, taxas, proporções; b) para 

conhecer a cobertura e a concentração do programa; c) para conhecer a eficiência 

do programa; d) para responder a questões relativas a quanto; e) para avaliar 

atividades cujos objetivos sejam bastante específicos; f) quando o objeto a ser 

avaliado possui diferenças de grau (exigindo uma lógica de mais ou de menos). g) 

quando se busca estabelecer relações significativas entre variáveis. 

Para uma abordagem quantitativa, devemos respeitar algumas 

características: a) busca descrever significados que são considerados como 

inerentes aos objetos e atos, por isso é definida como objetiva; b) tem como 

característica permitir uma abordagem focalizada e pontual e estruturada, utilizando-

se de dados quantitativos; c) coleta de dados quantitativos se realiza através da 

obtenção de respostas estruturadas; d) as técnicas de análise são dedutivas (isto é, 
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partem do geral para o particular) e orientadas pelos resultados; e) os resultados são 

generalizáveis (UFPR, 2023). 

A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 

positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na 

análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e 

neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as 

causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da 

pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se 

poderia conseguir isoladamente (FONSECA, 2002). 

Na pesquisa quantitativa, a determinação da composição e do tamanho 

da amostra é um processo no qual a estatística tornou-se o meio principal. Como, na 

pesquisa quantitativa, as respostas de alguns problemas podem ser inferidas para o 

todo, então, a amostra deve ser muito bem definida; caso contrário, podem surgir 

problemas ao se utilizar a solução para o todo (OLIVEIRA, 2011).  

O objetivo da pesquisa quantitativa é medir relações entre variáveis por 

associação e obter informações sobre determinada população. “As análises 

quantitativas são muito divulgadas e, nesse sentido, sua planificação geralmente 

necessita de menos explicações que as análises qualitativas” (PUCRIO, 2023). 

A pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista 

lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos 

mensuráveis da experiência humana.  

Em relação à natureza da pesquisa, podemos classificá-la de 2 formas: 

PESQUISA BÁSICA - Objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para 

o avanço da Ciência, sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses 

universais.  

PESQUISA APLICADA - Objetiva gerar conhecimentos para aplicação 

prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses 

locais.  

Analisando a pesquisa quantitativa quantos aos objetivos da pesquisa, 

podemos fazer 3 tipos de classificação: 

PESQUISA EXPLORATÓRIA - Este tipo de pesquisa tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) 
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levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado; (c) análise de exemplos que estimulem a 

compreensão. Essas pesquisas podem ser classificadas como: pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso (GERHARDT; SILVEIRA, 2009 apud GIL, 2007). 

PESQUISA DESCRITIVA - A pesquisa descritiva exige do investigador 

uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo 

pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. São exemplos 

de pesquisa descritiva: estudos de caso, análise documental, pesquisa ex-post-

facto. 

Na pesquisa descritiva de abordagem quantitativa, a etapa inicial da 

análise de dados se dá pela estatística descritiva, que tem por objetivo descrever os 

dados observados. Na sua função de descrição dos dados, esta tem as seguintes 

atribuições: a obtenção, organização, redução e representação dos dados 

estatísticos de forma a auxiliar a descrição do fenômeno observado (PAULA, 2023). 

 PESQUISA EXPLICATIVA - Este tipo de pesquisa preocupa-se em 

identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos. Ou seja, este tipo de pesquisa explica o porquê das coisas através dos 

resultados oferecidos. Uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra 

descritiva, posto que a identificação de fatores que determinam um fenômeno exige 

que este esteja suficientemente descrito e detalhado. Pesquisas desse tipo podem 

ser classificadas como experimentais e ex-post-facto (GERHARDT; SILVEIRA, 2009 

apud GIL, 2007). 

A pesquisa quantitativa apresenta algumas vantagens e desvantagens 

para análise. Podemos citar como vantagem os seguintes pontos: a) possibilita a 

análise direta dos dados; b) tem força demonstrativa; c) permite generalização pela 

representatividade; d) permite inferência para outros contextos. 

As desvantagens a ser consideradas em uma pesquisa quantitativa 

podem ser: a) significado é sempre sacrificado em detrimento do rigor matemático 

exigido pela análise; b) não permite análise das relações; c) os resultados podem 

ser considerados como verdade absoluta (UFPR, 2023). 
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6.2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

6.2.1 Coleta de dados  

 

 

Esta pesquisa foi realizada através de duas frentes: a visita aos 

parques municipais de Franca, pela perspectiva do olhar objetivo do pesquisador, 

com coleta de informações sobre localização, horário de funcionamento e 

equipamentos disponíveis; e aplicação de um questionário elaborado pelo próprio 

pesquisador, com 10 perguntas (APÊNDICE B), hospedado na ferramenta Google 

Forms e compartilhado por link enviado pelo aplicativo WhatsApp, no período de 

17/01/2023 a 31/01/2023.  

Para alcançar o maior número de pessoas e não ficar concentrado em 

apenas algumas regiões, utilizamos o método de amostragem “Bola de neve”, 

disseminando o questinário para moradores de diversas regiões da cidade de 

Franca. 

Cada pessoa que recebeu o link foi convidada a responder o 

questionário de forma espontânea e compartilhar o link com outras pessoas para 

que pudéssemos abranger um maior número de respondentes, em diversos pontos 

da cidade, não levando em consideração o sexo, raça e classe social. 

Desta forma, pudemos abranger moradores de diversos bairros da 

cidade de Franca, não concentrando apenas em bairros específicos da cidade. 

Utilizamos a calculadora amostral do site “Comento pesquisa de 

mercado”, com erro amostral de 4%, nível de confiança de 95% e distribuição da 

população heterogênea. 

Segundo o IBGE (2010) existe hoje na cidade de Franca 220.645 

adultos, e com base nessa população foi calculado, através da calculadora amostral, 

que precisamos de um mínimo de 162 pessoas para que esta pesquisa seja viável e 

fidedigna.  

A pesquisa foi realizada com 187 pessoas de diversas faixas etárias, 

sendo consideradadas como válidas apenas as respostas de pessoas com 18 anos 

ou mais. 
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Foram desconsideradas, também, as respostas não corretas como 

inserção de CPF ao invés de CEP e ano de nascimento 2023. 

Com isso, das 187 respostas, 163 foram consideradas como plausíveis 

para esta pesquisa. 

 

 

6.2.2 Análise dos dados 

 

 

Para análise dos dados, algumas variáveis foram recodificadas para 

apresentação descritiva de frequencia e realização de testes estatísticos para 

verificar hipóteses de diferença ou associação, como teste t de Student e Chi-

quadrado. 

Para análise dos resultados das faixas etárias, consideramos a 

distribuição da seguinte forma:  

• De 18 a 39 anos – Adulto 

• De  40 a 59 anos – Media idade 

• De 60 anos em diante – Melhor Idade 

 

Para análise dos resultados de sedentário ou fisicamente ativo, 

consideramos a distribuição da seguinte forma: 

• Prática de atividade física até 2 vezes por semana – Sedentário 

ou Inativo fisicamente 

• Prática de atividade física de 3 vezes por semana ou mais – 

Ativo fisicamente 

 

A análise dos resultados foi feita através de estatistica descritiva 

utilizando o software do SPSS. 

 Fizemos discussões dos resultados através de comparações das 

respostas dos seguintes itens do questionário: 

• Faixa etária x Sexo 

• Média, desvio padrão e p dos entrevistados 

• Autopercepção da condição física x Condição Física Mensurada 
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• Faixa etária x Autopercepção da condição física x Condição 

Física Mensurada 

• Faixa etária x Motivos que frequentam parques 

• Faixa etária x Lugares que praticam atividade física 

• Condição física mensurada x Lugares que praticam atividade 

física 

• Parques estimulam a prática de atividade x Existem parques 

suficientes em Franca. 

 

 

6.2.3  Ética em Pesquisa 

 

 

Esta pesquisa não passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos por se enquadrar no artigo 1, parágrafo único, inciso I da Resolução 

510/16 (BRASIL, 2016), classificando-se, portanto, como pesquisa de opinião 

pública com participantes não identificados. Mesmo assim foi tomada uma atitude 

ética por parte deste pesquisador, ao proceder à pesquisa de forma a manter todos 

os respondentes de forma anônima, com participação voluntária e espontânia, e 

também por ser esta uma pesquisa com potencial de trazer benefícios para a 

população francana, tendo seus resultados devidamente publicizados ao final. 
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7 RESULTADOS  

 

 

A seguir são apresentados os resultados provenientes das duas frentes 

de pesquisa, a visita aos parques municipais de Franca e a pesquisa de opinião 

realizada junto aos residentes na cidade. 

 

 

7.1 PARQUES MUNICIPAIS EM FRANCA/SP  

 

 

A Prefeitura Municipal de Franca inaugurou, no final do 1º semestre de 

2023, quatro novos parques municipais com intuito de disponibilizar à população 

espaços para prática de lazer, espaços amplos para práticas esportivas, 

contemplação da natureza e atividades culturais com segurança. São eles: 

 

 

7.1.1 Parque dos Trabalhadores 

 

 

Neste parque funciona a Secretaria Municipal de Segurança. O local foi 

totalmente reformado e desde o dia 5 de junho de 2023, está aberto 

de segunda a sexta-feira, das 6 às 21 horas, aos sábados, domingos e feriados das 

6 às 20 horas. Foram realizadas manutenções e reformas no campo de futebol, 

quiosques, quadras, trilhas de bicicletas e trekking, uma academia ao ar livre (Figura 

1) adaptada para PCDs (pessoas com deficiência), banheiros e vestiários; instalação 

de iluminação; construção de três quadras de areia e área de lazer (Figura 2), que 

contempla pista de caminhada e corrida; manutenção da área de represa; roçagem 

e jardinagem e contratação de segurança 24 horas. Através da parceria com a 

Associação Amigos do Rio Canoas, serão feitos trabalhos de conscientização e 

educação ambiental com um técnico em meio ambiente, e a FEAC (Fundação 

Esporte, Arte e Cultura) promoverá torneios e campeonatos no local. Está na 

Alameda Vicente Leporace, 307, Parque dos Pinhais. 
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Figura 1 – Academia ao ar livre do Parque dos Trabalhadores. 

 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2023. 

 
 

Figura 2 – Campos e quadras do Parque dos trabalhadores. 

 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2023. 
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 7.1.2 Parque Caxambu 

 

 

O antigo centro comunitário da Vila Santos Dumont foi totalmente 

reformado para uso esportivo e cultural. Atualmente, possui aulas de viola e violão; 

Centro de Rendimento de Tênis de Mesa (Figura 3); pista para caminhada e corrida; 

campo de chacrobol e quadra de areia (Figura 4). A FEAC também reformou o salão 

para garantir um espaço voltado para aulas de Teatro e instalou nova iluminação por 

todo o parque, que funciona de segunda a sexta, das 6 às 21 horas, aos sábados, 

domingos e feriados, das 6 às 20 horas. Fica na rua Francisco Társia, 215, Vila 

Santos Dumont. 

 

Figura 3 – Barracão do Centro de Treinamento de Tênis de Mesa do Parque 
Caxambu. 

 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2023. 
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Figura 4 – Campo de areia do Parque Caxambu. 

 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2023. 

 

 

 7.1.3 Parque Fernando Costa 

    

 

Neste parque está instalada a Secretaria de Desenvolvimento do 

Município de Franca. No parque acontece a tradicional feira de exposições 

agropecuária (Expoagro). Totalmente arborizado e local de feiras, shows e eventos, 

o Parque de Exposições “Fernando Costa” funciona de segunda a sexta, das 6 às 19 

horas, aos sábados, domingos e feriados das 6 às 18 horas. Possui pista de 

caminhada e corrida, academia ao ar livre, praça do idoso, espaço de recreação e 

atividades de diversos segmentos. É situado na avenida Dr. Flávio Rocha, 500, Vila 

Exposição (Figuras 5; 6). 
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Figura 5 – Mapa do Parque de Exposições “Fernando Costa”. 

 
 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2023. 

 
 

 
Figura 6 – Praça do Idoso do Parque de Exposições “Fernando Costa”.   

 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2023. 
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7.1.4 Jardim Zoobotânico 

 

 

Localizado em uma ampla área próxima ao bairro City Petrópolis, na 

Região Norte da cidade, o Jardim Zoobotânico é responsável pela formação e 

distribuição de mudas de árvores de diferentes espécies, em um processo que tem 

início com a coleta e seleção das sementes, plantio e acompanhamento da sua 

formação, a partir de tubetes até o porte que permite a distribuição. Agora, conta 

com pista de caminhada para práticas esportivas ((Figuras 7; 8) e também garante o 

acesso dos visitantes aos principais equipamentos existentes no parque, como 

Meliponário composto pelas represas naturais, colônias de abelhas sem ferrão, 

VITAS (Viveiro Transitório de Aves Silvestres), auditório do Núcleo de Educação 

Ambiental e vegetação nativa e outros locais. 

O horário de funcionamento do Jardim Zoobotânico é de segunda à 

sexta feira das 7h30 às 16h30. 

 

Figura 7 – Pista de caminhada pavimentada do Jardim Zoobotânico. 

 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2023. 
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Figura 8 – Trilha não pavimentada do Jardim Zoobotânico. 

 

 Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2023. 

 

 

7.1.5 Poliesportivo 

 

 

Além de pintura, revitalização do telhado, dos banheiros e vestiários do 

Pedrocão, o Poliesportivo recebeu várias melhorias nos últimos meses. O Ginásio 

‘Amauri Destro’, por exemplo, foi totalmente pintado e revitalizado. O Poli conta, 

desde 2021, com um Centro de Xadrez e Damas e a partir de agosto de 2023, terá 

uma Sala de Games. Também houve a contratação de segurança motorizada 24 

horas; troca de toda a iluminação da pista de caminhada e da área de atletismo; as 

quadras de basquete, areia e tênis foram revitalizadas; ocorreu a criação de espaço 

pet, destinado aos tutores de cães e gatos que desejam passear pelo local; reforma 

da piscina do Poli e instalação de uma academia ao ar livre adaptada para PCDs 

(pessoas com deficiência). O espaço também conta com play ground, praça do 

idoso, uma pequena trilha para bicicross e pista de skate (Figuras 9; 10). 
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O Complexo Poliesportivo está aberto todos os dias. 

De segunda a sexta, das 6 às 21 horas. Já aos sábados, domingos e feriados, está 

aberto das 6 às 20 horas (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2023). 

 
Figura 9 – Play-ground do Poliesportivo. 

 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2023. 

 
 

Figura 10 – Trilha para bicicross do Poliesportivo 

 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2023. 

 



55 
 

 
 

7.2 PARQUES MUNICIPAIS, PELA VISÃO DOS MORADORES 

 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos pela participação de 

163 sujeitos incluídos na pesquisa, sendo 91 mulheres (55%) e 72 homens (45%).  

Em relação ao local de moradia, podemos verificar que responderam à 

pesquisa pessoas residentes em diversas localidades da cidade de Franca (Figura 

11), o que nos proporciona a possibilidade de ter a opinião de pessoas com 

realidades diferentes de acessibilidade a parques urbanos municipais. 

 

Figura 11 – Localização de parques municipais e local de residência dos 
participantes, por CEP do domicílio. Pesquisa Influência dos Parques 

Urbanos no Combate ao Sedentarismo. Franca, 2023. 

 

Legenda: rosa= parques; roxo = domicílio dos participantes 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em relação à idade, observou-se média de 42,2 anos, mediana de 41,0 

e Moda de 41 anos. O respondente mais velho tinha 72 anos ao responder e o mais 

jovem tinha 18 anos. Os dados foram então agregados por faixa etária e sexo, 

conforme se apresenta na Tabela 1. Observa-se, dentre os respondentes, 

predominância de “adultos” e “média idade”, que juntos somam 88%, e do sexo 

feminino em todas as faixas etárias, embora não haja diferença estatisticamente 

significante entre eles. 
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Tabela 1 - Caracterização da amostra por faixa etária e sexo. Pesquisa Influência 
dos Parques Urbanos no Combate ao Sedentarismo. Franca, 2023. 

Faixa etária Sexo n % 

Adulto 

(18 a 39 anos) 

Feminino 40 24,5 

Masculino 32 19,6 

Media Idade 

(40 a 59 anos) 

Feminino 40 24,5 

Masculino 32 19,6 

Melhor Idade 

(60 anos e mais) 

Feminino 11 6,7 

Masculino 8 4,9 

TOTAL  163 100 

(2  (2) =0,037, p=0,982) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em relação à frequência semanal de atividade física relatada, 

observou-se uma média de 2,86x por semana, com mediana e moda de 3x por 

semana, incluindo os 32 respondentes (19,6%) que afirmaram não fazer atividade 

física nenhuma vez na semana. Ao estratificar a amostra por sexo, o teste t 

independente mostrou que os homens tem, em média, uma frequência de atividade 

física maior que as mulheres (t(161) = 4,589; p < 0,05) (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Comparação de médias da frequência de atividade física, entre homens 
e mulheres. Pesquisa Influência dos Parques Urbanos no Combate ao 
Sedentarismo. Franca, 2023. 

 
 n Média Desvio padrão p 

Homens 72 3,60 1,82 
p < 0,05 

Mulheres 91 2,27 1,83 

(t(161) = 4,589; p < 0,05 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para além da diferença na frequência de atividade física entre homens 

e mulheres, as médias mostram que a amostra desta pesquisa refere estar no limite 

da classificação da literatura utilizada neste estudo, que estabelece o mínimo de 150 

minutos semanais para que uma pessoa seja considerada ativa fisicamente. 

Neste estudo, assumimos que fazer AF pelo menos 3x/semana 

equivale aos 150 minutos mínimos defendidos pela OMS. Por isso, a variável 
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escalar “Frequência semanal” foi recodificada para a variável nominal dicotômica 

“Condição Física”, em que “Sedentário”, corresponde a atividade física até 

2x/semana; e “Ativo”, quando refere atividade mais que 3x/semana. 

Ao investigar associação entre a condição física “mensurada” a partir 

da frequência relatada e a autopercepção sobre a própria condição física, o teste 

qui-quadrado de independência mostrou que há associação entre essas variáveis (2 

(1) = 90,613; p < 0,001), evidenciando coerência entre autopercepção e nível “real” 

de condição física (Tabela 3). A Tabela 4 mostra que não há associação entre 

condição física e faixa etária.  

 

Tabela 3 – Associação entre Condição Física mensurada e Autopercepção de 
condição física. Pesquisa Influência dos Parques Urbanos no Combate ao 
Sedentarismo. Franca, 2023. 

 
 Autopercepção da condição física 

 Não Sim 

Condição Física 
Sedentário 47 17 

Ativo 3 96 

(2 (1) = 90,613; p < 0,001 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 4 – Condição Física, autopercebida e mensurada, por faixa etária. Pesquisa 
Influência dos Parques Urbanos no Combate ao Sedentarismo. Franca, 2023. 

 
 Autopercepção da 

condição física 

Condição Física 

Mensurada 

Sedentário Ativo Sedentário Ativo 

Faixa 

etária 

Adulto 28 44 32 40 

Média Idade 16 56 24 48 

Melhor idade 06 13 08 11 

 2 (2) = 4,711; p = 0,095 2 (2) = 1,937; p = 0,380 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Dentre os motivos para frequentar parques, a Tabela 5 nos mostra que 

das pessoas que responderam este questionário, as com faixas etárias 

consideradas Adulto e Media idade, na sua maioria, frequentam os parques 

municipais pela busca de algumas práticas ao ar livre, área verde e atividade em 
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família, enquanto as pessoas consideradas como Melhor Idade ficam mais divididas 

em seus motivos, porém prevalecendo a práticas ao ar livre, pela necessidade de 

busca de áreas verdes e fazer amigos. Não houve diferença significativa entre as 

diferentes faixas etárias (2 (16) = 16,562; p = 0,414).  

 

Tabela 5 - Motivos para frenquentar os parques municipais, por faixa etária. 
Pesquisa Influência dos Parques Urbanos no Combate ao Sedentarismo. Franca, 
2023. 
 

Faixa etária Motivos n % 

Adulto 

Práticar ao ar livre 28 38,9 

Área Verde 15 20,8 

Atividade em Família 15 20,8 

Segurança 4 5,6 

Outros 10 14,0 

Média Idade 

Práticar ao ar livre 29 40,3 

Área Verde 15 20,8 

Atividade em Família 12 16,7 

Tranquilidade 4 5,6 

Outros 12 16,8 

Melhor Idade 

Práticar ao ar livre 5 26,3 

Área Verde 4 21,1 

Fazer Amigos 4 21,1 

Tranquilidade 4 21,1 

Outros 7 36,9 

(2 (16) = 16,562; p = 0,414) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Quando perguntados sobre o melhor lugar para a prática de atividade 

física, 38,0% de todos os respondentes disseram preferir academia, o que 

prevaleceu também quando analisamos por faixa etária (Tabela 6) e por condição 

física (Tabela 7). Entretanto, os parques municipais aparecem no segundo lugar, 

com a preferência 29% dos respondentes. 
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Tabela 6 - Lugar preferido para prática de atividade fisica, segundo Faixa etária. 
Pesquisa Influência dos Parques Urbanos no Combate ao Sedentarismo. Franca, 
2023. 

 
Faixa etária Lugar  n % 

Adulto 

Academia 28 38,9 

Parque municipal 21 29,2 

Rua 12 16,7 

Outros 11 15,3 

Média Idade 

Academia 24 33,3 

Parque municipal 23 31,9 

Outros 19 26,4 

Rua 6 8,3 

Melhor Idade 

Academia 10 52,6 

Parque municipal 3 15,8 

Rua 3 15,8 

Outros 3 15,8 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 7 - Lugar preferido para prática de atividade fisica, segundo Condição Física. 
Pesquisa Influência dos Parques Urbanos no Combate ao Sedentarismo. Franca, 
2023. 

 
Condição Física Lugares  n % 

Sedentários 

Academia 19 38,0 

Parque municipal 18 36,0 

Outros 8 16,0 

Rua 5 10,0 

Ativos 

Academia 46 39,7 

Parque municipal 29 25,0 

Outros 25 21,6 

Rua 16 13,8 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Perguntados se os parques municipais estimulam a prática de 

atividades física, 96% das pessoas que responderam o questionário, disseram que 

estimulam sim, e apenas 4% deram resposta negativa a este quesito. Quando 

perguntados se a quantidade de parques existentes na cidade de Franca é 
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suficiente, 94% das pessoas apontam que não. Apenas 6% acreditam ser suficientes 

o número de parques municipais na cidade de Franca (Tabela 7). 

 
Tabela 8 – Percepção dos respondentes sobre a importancia dos parques para 
estímulo de AF e sobre a quantidade de parques na cidade de Franca. Pesquisa 
Influência dos Parques Urbanos no Combate ao Sedentarismo. Franca, 2023. 

 
Parque estimula? n % 

Não 7 4 

Sim 156 96 

Há parques 

suficientes? 

n % 

Não 153 94 

Sim 10 6 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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8 DISCUSSÃO 

 

 

A industrialização e o avanço tecnológico têm levado a um aumento do 

sedentarismo na sociedade, o que está associado a doenças cardiovasculares e 

metabólicas. 

 As inovações tecnológicas têm favorecido a comodidade das pessoas, 

aumentando o número de sedentários. É necessário adotar hábitos saudáveis para 

combater os danos à saúde. A inatividade física é uma das principais causas de 

mortalidade por doenças do sistema circulatório no Brasil. 

A inatividade física é responsável por uma porcentagem significativa de 

doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e cânceres de mama e cólon (CRUZ, 2015 apud 

LEE et al, 2012). 

Fazendo a comparação entre “faixa etária x fisicamente ativo” e 

“frequência de atividade física por semana x faixa etária”, vimos que 69% dos 

respondentes se consideram ativos fisicamente. No entanto, quando levamos em 

conta a frequência de atividade física por faixa etária, apenas 99 pessoas são 

consideradas ativas, o que corresponde a 60% do total. 

 Entre as pessoas que se consideram fisicamente ativas, 25% delas 

frequentam os parques municipais para praticar atividades físicas. 

Analisando questões referentes à pratica de Atividade Física, que 

segundo o  Ministério da Saúde, entende-se como um comportamento que envolve 

os movimentos voluntários do corpo, com gasto de energia acima do nível de 

repouso, promovendo interações sociais e com o ambiente, podendo acontecer no 

tempo livre, no deslocamento, no trabalho ou estudo e nas tarefas domésticas 

(BRASIL, 2021); considerando a definição de sedentarismo como a falta de atividade 

física, ou como gasto energético baixo (menos de 2.200kcal/dia); e, ainda, sabendo 

que uma pessoa para sair do sendentrarismo necessita de 150 minutos por semana 

de prática de atividade física (pelos menos 3 vezes na semana por 50 minutos/dia), 

de acordo com as respostas do público pesquisado, provavelmente 39% da 

população francana é considerada sedentária. 

Estudos do IBGE apontam que 40,3% da população adulta é 

considerada sedentária no país (CAMPOS, 2020), e de acordo com a pesquisa 
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realizada, verificamos que da população adulta, 44% são sedentários na cidade de 

Franca. 

No Brasil, aproximadamente 40% da população geral é sedentária. 

Cerca de 3,2 milhões de pessoas morrem a cada ano em decorrência de doenças 

oriundas da inatividade física, como obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes 

mellitus tipo II, depressão e alguns tipos de câncer. Entre adolescentes e jovens tal 

situação é responsável ainda por ocasionar baixa autoestima, problemas 

relacionados ao comportamento social, além de desempenho acadêmico insuficiente 

(CARLOS et al, 2022). 

Considerando os dados citados acima, e verificando em nossa 

pesquisa que 39% da população francana provavelmente seja sedentária, faz-se 

acender uma “luz vermelha de atenção” para as condições de saúde da população 

de Franca, mesmo estando 1% abaixo da média nacional em relação a falta de 

atividade física. 

Paralelamente a esse cenário, nos tempos atuais os parques e praças 

públicas estão se tornando cada vez mais populares para a prática de atividades 

físicas. Esses espaços são de fácil acesso e oferecem ambientes sociais de lazer e 

saúde.  

Esses parques públicos apresentam condições ambientais adequadas, 

e podem contribuir na redução da prevalência de sedentarismo e auxiliar na 

promoção da saúde e bem-estar, além de possibilitar o aumento do nível de 

atividade física dos ativos (SZEREMETA; ZANNIN, 2013). 

Quando analisamos se a existência de parques municipais na cidade 

de Franca pode estimular a prática de atividade física, 96% dos respondentes à 

pesquisa acreditam que pode estimular, porém dos praticantes de atividade física 

apenas 25% dos respondentes frequentam parques municipais para tal prática, 

enquanto 40% frequentam as academias. 

Existem alguns fatores que podem influenciar para o estímulo à 

escolha de parques municipais como espaços para atividades físicas. 

1. O fácil acesso e a classificação desses locais como ambientes 

sociais de lazer e saúde; 

2. A importância dos parques municipais para a prática de 

atividades ao ar livre, com base em pesquisas; 
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3. O atrativo das áreas verdes oferecidas pelos parques para os 

frequentadores; 

4. A relevância dos parques como espaços para atividades em 

família. 

 Rodrigues (2008 apud BALZA, 1998, p. 32) destaca oito funções do 

espaço urbano de uso público: recreação, estruturação da forma urbana, estética, 

contemplação, planejamento dos panoramas, uso social e cultural, uso educacional 

e função ecológica. 

Essas funções são importantes para a valorização das cidades, o bem-

estar dos habitantes e o desenvolvimento econômico e cultural. 

Para Oliveira (2021), a oferta de ambientes urbanos que proporcionem 

a oportunidade da prática da Atividade Física é uma tendência de destaque nas 

atuais políticas públicas, com o crescente investimento em Espaços Verdes, 

ambientes ao ar livre associados a melhorias na saúde dos indivíduos (LEE; 

JORDAN; HORSLEY, 2015), sendo que sua principal função pode estar associada 

ao aumento do bem-estar de seus utilizadores (ADINOLFI; SUÁREZ-CÁCERES; 

CARIÑANOS, 2014).  

Os parques públicos (PP) são modelos comuns de Espaços Verdes 

urbanos associados à prática da Atividade Física (KACZYNSKI; HENDERSON, 

2008). A presença de estruturas que facilitam o envolvimento em práticas 

fisicamente ativas, em especial a Atividade Física recreativa (TESTER, 2009), é uma 

característica que pode favorecer a utilização dos Parques Públicos pelas crianças 

para a prática da Atividade Física na busca de maior qualidade de vida e promoção 

da saúde. 

A promoção da saúde é um movimento social e profissional que busca 

melhorar a saúde das pessoas. Envolve ações do governo, da comunidade, dos 

indivíduos e do sistema de saúde. A saúde é influenciada por diversos fatores, como 

alimentação, moradia, trabalho e acesso a serviços essenciais. Embora tenham 

ocorrido melhorias na saúde da população, ainda existem desafios, como violência, 

doenças ambientais e deficiências no sistema de saúde. A promoção da saúde 

busca criar ambientes favoráveis e garantir equidade no acesso aos serviços de 

saúde. É diferente da prevenção de doenças, pois aborda os determinantes sociais 
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da saúde. O objetivo é que as pessoas alcancem um estado de bem-estar físico, 

mental e social.  

Os parques urbanos, por suas características físicas e sociais, são 

considerados apropriados para a prática de atividade física ao ar livre e recreação. 

Segundo Barton e Pretty (SZEREMETA; ZANNIN, 2013 apud BARTON; PRETTY, 

2010), apenas cinco minutos de caminhada em áreas verdes, como por exemplo, 

em um parque público, já é suficiente para melhorar a saúde mental, com benefícios 

para o humor e autoestima. 

Dentre os motivos para frequentar parques, das pessoas que 

responderam este questionário, as com faixas etárias consideradas Adulto e Média 

idade, na sua maioria, frequentam os parques municipais pela busca de algumas 

práticas ao ar livre, área verde e atividade em família, enquanto as pessoas 

consideradas como Melhor Idade ficam mais divididas em seus motivos, porém 

prevalecendo prática ao ar livre, busca de áreas verdes e fazer amigos. Também 

pudemos verificar que 20% dos respondentes mencionaram a área verde como 

motivo de frequentarem parques públicos e 17% destacaram a possibilidade de 

fazer atividades em família. 

Em estudo semelhante, sobre prática de atividade física por 

frequentadores do Parque Municipal Ecológico Professor Joao David Ferreira Lima 

na cidade de Florianópolis/SC, os autores do estudo também constataram que: 

 

A percepção do ambiente compreende um fator de influência para a 
frequência e o estimulo para utilização de parques urbanos para a 
realização de atividades físicas, embora fatores intrínsecos sejam também 
de fundamental importância para um estilo de vida mais ativo (COLLET et 
al, 2008). 

 

Em Franca, os parques inaugurados são locais de facil acesso, porém 

alguns deles ficam abertos apenas em horário comercial, o que deixa de ser opção 

para o trabalhador durante a semana, como é o caso do Jardim Zoobotânico e do 

Parque Fernando Costa. 

Outro ponto importante a ser sinalizado é que os parques Jardim 

Zoobotânico e Parque do Trabalhador não possuem bancos ao longo de suas pistas, 

o que dificulta para pessoas que querem um ponto para descansar, e os pontos de 

hidratação também são poucos. 
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Vale ressaltar que a pesquisa realizada para este estudo foi feita antes 

da inauguração desses novos parques, o que pode trazer resultados diferentes se a 

pesquisa for aplicada novamente em seis meses.  

De acordo com esta pesquisa, a comunidade apresenta carência de 

espaços abertos, seguros e propícios para a prática de atividades física. Em virtude 

do alto índice de sedentarismo na cidade de Franca, percebemos que pode existir 

uma solução para o combate ao sedentarismo, já que 74% dos repondentes 

apontaram possibilidade de praticarem atividades em parques urbanos. Isso nos faz 

pensar que a existência desses parques pode contribuir no combate ao 

sedentarismo, estimulando cada vez mais as pessoas a praticar atividade física. 

A oferta de ambientes urbanos que proporcionem a oportunidade da 

prática da Atividade Física é uma tendência de destaque nas atuais políticas 

públicas, com o crescente investimento em Espaços Verdes, ambientes ao ar livre 

associados a melhorias na saúde dos indivíduos (LEE; JORDAN; HORSLEY, 2015), 

sendo que sua principal função pode estar associada ao aumento do bem-estar de 

seus utilizadores (ADINOLFI et al., 2014). Os parques públicos (PP) são modelos 

comuns de Espaços Verdes urbanos associados à prática da Atividade Física 

(KACZYNSKI; HENDERSON, 2008). A presença de estruturas que facilitam o 

envolvimento em práticas fisicamente ativas, em especial a Atividade Física 

recreativa (TESTER, 2009), é uma característica que pode favorecer a utilização dos 

Parques Públicos pelas crianças para a prática da Atividade Física (OLIVEIRA; DOS 

SANTOS; SILVA, 2021). 

Um dado importante a ser considerado é que a preferência da 

população esta em praticar atividade física em academias, o que pode trazer um 

resultado diferente em uma nova pesquisa, pois esses parques não existiam quando 

a pesquisa foi realizada. O hábito da ppopulação pode ser alterado com essas novas 

oportunidades. 

Para essa pesquisa não foi levado em conta a classificação social, 

nivel de escolaridade, renda per capta e estado civil, o que pode apontar resultados 

diferentes, devido às condições de vida e responsabilidades serem diferentes entre 

esses grupos.  
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9 CONCLUSÃO 

 

 

Diante dos resultados obtidos, pudemos constatar que das pessoas 

que praticam atividade física por mais de 3 vezes na semana, consideradas 

fisicamente ativas para este estudo, 39% frequentam academias como local para a 

prática e 25% utilizam os parques como meio para praticar atividade física. 

Porém também foi constatado que a existência dos parques urbanos 

pode estimular a prática de atividade física, pois tivemos no resultado quando 

questionamos sobre os motivos aos quais levariam as pessoa a praticar atividade 

física nos parques, que 36% das pessoas pesquisadas que não praticam atividade 

física, apontam possibilidades de frequentar os parques para tal prática. 

Desta forma, e com base neste estudo, podemos concluir que a 

existência dos parques municipais pode influenciar no estímulo à prática de 

atividade física e, por consequencia, influenciar no combate ao sedentarismo, uma 

vez que as pessoas terão maior oportunidade e disponibilidade de espaços públicos 

à disposição para práticas de atividade física, esportiva e lazer. 

Com base nesta pesquisa atingimos nosso objetivo de apontar que a 

existência de parques municipais pode combater o sedentarismo, porém existe a 

necessidade de adequação dos parques para receber a população. 

O projeto “Parques de Franca”, pode contribuir bastante, mas precisam 

ser revistos os horários de funcionamento, como é o caso do Jardim Zoobotânico e 

do Parque “Fernando Costa”, que ficam abertos apenas em horário comercial de 

segunda a sexta, horário esse onde a classe trabalhadora não consegue frequentar 

e a infraestrutura desses parques. 

Como dito no capítulo anterior, os parques Jardim Zoobotânico e 

Parque do Trabalhador não possuem bancos ao longo de suas pistas, o que dificulta 

para pessoas que querem um ponto para descansar, e os pontos de hidratação 

também são poucos.  
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O Parque Fernando Costa possui uma ótima área para prática de 

atividades, porém o asfalto esta totalmente irregular, o que pode causar acidente 

para os frequentadores. 

No Parque do Caxambu, existe uma boa estrutura para prática de 

esportes, porém para contemplar a natureza, fazer caminhadas e passeios 

aleatórios, o parque deixa muito a desejar, não disponibilizando espaço adequado 

para tais práticas. 

É preciso que seja dada continuidade na adequação dessas estruturas 

para que se possa disponibilizar espaços propícios para que a população possa ter 

mais opções para prática do lazer, qualidade de vida e promoção da saúde, 

contribuindo assim para o combate ao sedentarismo.  

Existe também a necessidade de maior divulgação desses parques 

para a população, e um estímulo ao uso através de programas sociais de incentivo à 

prática de atividade física, controle de hipertensos, utilizando esses espaços como 

forma de promover a saúde e prevenir doenças ligadas ao sedentarismo. Talvez 

uma parceria entre Secretaria de Esportes e Secretaria da Saúde, pode gerar boas 

propostas para estes espaços. 

Com a existência desses novos parques na cidade de Franca, novas 

pesquisas poderão ser realizadas, podendo ser de mesmo cunho dessa 

apresentada, ou utilizando novos temas, como a forma que esta acontecendo a 

manutenção dos parques, como a população tem frequentado e qual a frequencia de 

utilização, como é o envolvimento da população com esses parques, o que os 

parques tem contribuído para a populaçao.  

Esses estudos futuros serão importantes para a evolução desses 

parques e contribuirão para a população, que terá sempre espaços adequados e 

atrativos para melhor qualidade de vida. 
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APÊNDICE A - CARTA DE GENEBRA PARA O BEM-ESTAR.  
 

 

Carta de Genebra para o bem-estar. 10ª Conferência Global de 

Promoção da Saúde. Genebra, Suíça, 2021. 

 

A CARTA DE GENEBRA PARA O BEM-ESTAR 
(10ª Conferência Global de Promoção da Saúde, Genebra, Suíça - 2021) 

 
A Carta de Genebra para o Bem-estar expressa a urgência de criar “sociedades de bem-estar” 
sustentáveis, comprometidas em alcançar uma saúde equitativa agora e para as gerações futuras 
sem violar os limites ecológicos. A Carta baseia-se nos resultados da 10ª Conferência Global sobre 
Promoção da Saúde, realizada em Genebra, Suíça, e virtualmente de 13 a 15 de dezembro de 2021, 
e o legado da Carta de Ottawa e conferências globais anteriores sobre promoção da saúde. 
 
A urgência de agir  
O mundo enfrenta crises complexas e inter-relacionadas, mas nem todos os países são impactados 
por eles no mesmo caminho. Pandemias recentes expuseram as fraturas na sociedade e destacaram 
o impacto de determinantes ecológicos, políticos, comerciais, digitais e sociais da saúde e das 
desigualdades em saúde, dentro e entre grupos sociais e nações. Mudanças climáticas, perda de 
biodiversidade, poluição, urbanização rápida, conflito geopolítico e militarização, mudança 
demográfica, deslocamento populacional, pobreza e desigualdade generalizada, criam riscos de 
crises futuras ainda mais graves do que as experimentadas hoje. As respostas exigem investimentos 
que integrem a saúde e o bem-estar planetário, social, comunitário e individual, bem como mudanças 
nas estruturas sociais para apoiar as pessoas a assumirem o controle de suas vidas e saúde. É 
necessário um redirecionamento fundamental dos valores sociais e ações consistentes com a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
 
 
Fundamentos para o bem-estar. 
As sociedades de bem-estar fornecem as bases para que todos os membros das gerações atuais e 
futuras prosperem em um planeta saudável, não importando onde vivem. Tais sociedades aplicam 
políticas ousadas e abordagens transformadoras que são sustentadas por: 
− uma visão positiva da saúde integrando o bem-estar físico, mental, espiritual e social; 
− os princípios de direitos humanos, justiça social e ambiental, solidariedade, gênero e equidade 
intergeracional e paz; 
− um compromisso com o desenvolvimento sustentável de baixo carbono baseado na reciprocidade e 
respeito entre os humanos e na paz com a Natureza; 
− novos indicadores de sucesso além do produto interno bruto que levem em conta o bem-estar 
humano e planetário e levem a novas prioridades para os gastos públicos; 
− o foco da promoção da saúde no empoderamento, inclusão, equidade e participação significativa. 
 
Resposta de promoção da saúde do século XXI 
A criação de sociedades de bem-estar requer uma ação coordenada em cinco áreas: 
 
1. Valorizar, respeitar e nutrir o planeta Terra e seus ecossistemas 
 Um planeta saudável é essencial para a saúde e o bem-estar das gerações atuais e futuras 
e para permitir que todos floresçam. As sociedades de bem-estar priorizam uma transição rápida e 
justa para uma economia de baixo carbono para manter os aumentos de temperatura abaixo de 1,5°C 
neste século. Eles fornecem acesso à energia limpa para todos, aumentam a biodiversidade, 
reduzem o esgotamento de recursos e a poluição, apoiam relações harmoniosas entre os seres 
humanos e a natureza e centralizam o conhecimento e a liderança indígenas. Eles promovem 
sistemas de água e alimentos que reduzem os danos e promovem uma nutrição saudável (incluindo a 
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amamentação). As sociedades de bem-estar têm fortes ligações com a “Saúde Única” e a saúde 
planetária, incluindo o aumento da preparação para pandemias e a melhoria da saúde e da equidade. 
 
2. Projetar uma economia equitativa que sirva ao desenvolvimento humano nos âmbitos planetário e 
ecológico 
As sociedades de bem-estar garantem trabalho digno e seguro, comércio justo, sistemas de proteção 
social inclusivos, sistemas de produção e consumo baseados nos princípios de uma economia 
circular, sem discriminação estrutural, transições urbanas sustentáveis e respeito e preservação dos 
ecossistemas naturais. As economias de bem-estar reconhecem os direitos trabalhistas e as 
contribuições da economia informal, incluindo os cuidados prestados por cuidadores, famílias e 
comunidades. Eles apoiam a prevenção e redução de doenças transmissíveis e não transmissíveis 
por meio de regulamentação efetiva dos determinantes comerciais da saúde. As economias de bem-
estar buscam reduzir os danos por meio do cumprimento da responsabilidade e da regulamentação 
das indústrias digital e de armas. Eles reconhecem e retificam as políticas coloniais e econômicas 
que dificultam o desenvolvimento econômico e social. As prioridades de bem-estar são traduzidas em 
ações por meio de investimentos em saúde, orçamentos de bem-estar, proteção social e estratégias 
legais e fiscais que garantam uma economia mais saudável e sustentável. 
 
3. Desenvolver políticas públicas saudáveis para o bem comum 
Em uma sociedade de bem-estar, os governos são os guardiões de todos os ativos da sociedade 
para um planeta saudável, sustentável e equitativo em nome das gerações atuais e futuras. Os 
governos vão prestar contas ao seu povo e garantir a participação na governança. O bem-estar forma 
um novo contrato social e fornece uma bússola para as políticas públicas, incluindo as decisões 
orçamentárias e regulatórias, para alcançar melhores resultados para indivíduos, comunidades e 
sociedade. Governança em todos os níveis, do local ao global, está comprometida com a realização 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, buscando políticas multissetoriais para a saúde e 
uma distribuição global justa de recursos que possibilitem a saúde. A eliminação de todas as formas 
de discriminação estrutural e injustiça, incluindo marginalização, que impacta as pessoas de várias 
maneiras, é essencial para garantir o direito à saúde para todos. As parcerias com uma sociedade 
civil vibrante são alimentadas para fortalecer o tecido social e solidariedade social local e 
internacionalmente. 
 
4. Alcançar a cobertura universal de saúde 
Em uma sociedade de bem-estar, a oferta de cobertura universal de saúde é central para a proteção 
social para todos e a estabilidade social. A prioridade de financiamento é dada ao desenvolvimento 
de cuidados primários, serviços de promoção e prevenção. A governança global da saúde garante a 
distribuição equitativa de ativos de saúde. O bem-estar mental recebe alta prioridade na reorientação 
da saúde e serviços. Os profissionais de saúde são nutridos e protegidos. O financiamento da saúde 
é entendido não como despesas, mas como investimento para o bem-estar e a resiliência da 
sociedade. Governança para a saúde baseia-se no co-design e faz pleno uso da transformação digital 
para obter benefícios equitativos entre as populações, garantindo acesso e participação significativa 
para evitar a exclusão digital. Este inclui uma alta prioridade atribuída ao desenvolvimento da 
alfabetização em saúde das pessoas ao longo da vida. O investimento na próxima geração, 
especialmente no desenvolvimento e educação da primeira infância, estabelece o base para uma 
vida saudável, ativa e conectada. 
 
5. Abordar os impactos da transformação digital  
A transformação digital e a mudança tecnológica têm o potencial de criar novas oportunidades para 
conexão, alfabetização em saúde, compartilhamento de conhecimento e prestação de serviços mais 
eficazes e eficientes. Alguns recursos digitais, bem como a exclusão digital, podem criar isolamento e 
exacerbar desigualdades. Além disso, a saúde e o bem-estar podem estar em risco devido ao 
aumento do tempo gasto nas atividades digitais e em ambientes virtuais, da sobrecarga de 
informação, ódio e bullying, propagação de desinformação até marketing de produtos e 
comportamentos insalubres. Uma sociedade de bem-estar avalia e neutraliza danos e 
desempoderamento, garante acesso equitativo, e aproveita o potencial da tecnologia para o 
florescimento humano e planetário. 
 
Cuidando de um futuro próspero 
O bem-estar é uma escolha política. É o resultado das políticas, instituições, economias e 
ecossistemas em que as pessoas vivem. Isso requer uma abordagem de toda a sociedade 
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envolvendo ação em todos os níveis, partes interessadas e setores, desde as comunidades e dentro 
das organizações até o governo regional e nacional. O papel da promoção da saúde é catalisar e 
apoiar este movimento de: 
− garantir que as pessoas e as comunidades possam assumir o controle de sua saúde e levar uma 
vida plena com um senso de significado e propósito, em harmonia com Natureza, por meio da 
educação, alfabetização em saúde culturalmente relevante, empoderamento e engajamento 
significativos; 
− habilitar, mediar e defender uma abordagem unificadora para criar sociedades de bem-estar, 
moldando os determinantes da saúde em todos os contextos; 
− assegurar que os serviços sociais e de saúde, em seus componentes promotores, preventivos, 
curativos, reabilitadores e paliativos, sejam de alta qualidade, acessíveis e aceitáveis e sejam 
fornecidos de acordo com as necessidades, especialmente para aqueles muitas vezes deixados para 
trás. 
 
Essas ações devem ser apoiadas em todo o mundo por investimentos sustentados em profissionais 
de saúde, promoção da saúde, infraestrutura de saúde pública e pesquisa. O cenário de 
desenvolvimento global mudará se o bem-estar das pessoas e do planeta se tornar central para a 
definição de sucesso. Uma sociedade de bem-estar mede o sucesso de acordo com um conjunto de 
valores diferente daqueles que são dominantes hoje e tem uma visão de longo prazo. Ela avança 
para além das medidas de atividade econômica, utilizando indicadores de todos os determinantes do 
bem-estar humano e planetário, incluindo a saúde em todas as suas dimensões, a equidade em 
saúde e os recursos que moldarão e salvaguardarão o bem-estar das gerações presentes e futuras. 
Para as pessoas, isso significa que todos desfrutam de uma vida longa e saudável, bem vivida. 
O caminho a ser percorrido é fazer a transição para sociedades mais sustentáveis e equitativas e 
aprender com países, regiões, cidades, comunidades e culturas – especialmente culturas indígenas – 
como criar sociedades mais sustentáveis e equitativas. A OMS apoiará essa transição reunindo todos 
os atores para promulgar essa visão para sociedades de bem-estar, coletar evidências e apoiar 
tecnicamente seus Estados Membros e parceiros na implementação desta Carta. A saúde e o bem-
estar dependem das ações de todos na sociedade. Esta Carta apela a organizações civis e não 
governamentais, academia, empresas, governos, organizações internacionais e todos os 
interessados a se engajarem em parcerias para a implementação decisiva de estratégias de saúde e 
bem-estar. Juntos, isso impulsionará a transformação para sociedades de bem-estar em todos os 
países, sem deixar ninguém para trás. 
 
Nota: A Carta de Genebra foi desenvolvida antes e durante a 10ª Conferência Global sobre Promoção 
da Saúde. Mais de 5.000 especialistas de 149 países participaram virtualmente, incluindo Chefes de 
Governo, ministros de diferentes setores, incluindo saúde, finanças, assuntos sociais e educação; 
líderes culturais e religiosos, outros políticos, altos funcionários públicos, profissionais de saúde, 
formuladores de políticas, pesquisadores, professores e representantes da comunidade. A Carta é 
complementada por uma série de documentos técnicos. 
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APÊNDICE  B – FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

Formulário de coleta de dados 
A INFLUÊNCIA DOS PARQUES URBANOS NO COMBATE AO SEDENTARISMO 

1 - Qual a sua data de nascimento?      

         

2 - Qual seu sexo?        

 (  ) masculino     (  ) Feminino    (  )  Prefiro não responder    

         

3 - Qual o seu CEP ou endereço?      

         

4 - Você se considera uma pessoa ativa fisicamente?    

(  )Sim ( )Não        

         

5 - Quantas vezes por semana você pratica atividade física?    

( ) 0 ( ) 2 ( ) 4 ( ) 6      

( ) 1 ( ) 3 ( ) 5 ( ) 7      

         

6 - Qual o lugar que você considera ser o melhor para praticar atividade física?  
( )Academia  ( ) Rua      

( ) Parque Municipal ( ) Outros      

         

7 - Você acredita que a existência de parque municipal na sua cidade, pode te estimular a 
prática de atividade física? 
(  )sim                     (  ) não 

8 - Quais motivos te levam a frequentar parques municipais como forma de lazer ou prática 
de atividade física?  
(  ) Segurança 
(  ) Tranquilidade 
(  ) Praticidade 
(  ) Área verde 
(  ) Praticar atividade ao ar 
livre  

(  ) Fazer atividade em família 
(  ) Acessibilidade 
(  ) Fazer amigos 
(  ) Beleza 
(  ) Outro  

 
9 -  Você acredita que a existência de parque municipal na sua cidade, aumenta a sua opção 
de lazer? 
( ) sim ( ) não        

         

 10 - Você considera que o número de parques municipais na sua cidade, são suficiente? 

( ) sim ( ) não        
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