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o presente estudo investigou 0 efeito do trei-
namento de for<;a na variabilidade da freqi.iencia
cardfaca e pressao sangiifnea em 30 homens se-
dentarios saudaveis. 0 program a do treinamento
de for<;aconsistiu de 48 sess5es de condicionamen-
to realizadas na aparelhagem multigym ( leg press,
bene press, leg curl, shoulder press, leg extension
and sits ups) a uma freqi.iencia de 3 vezes por se-
mana. Ao grupo de controle foi pedido para nao
alterar 0 estilo de vida sedentario. Para os sujeitos
do grupo de treinamento a carga foi aumentada sig-
nificativamente em todos os exerdcios ( p<O,O1).
A freqi.iencia cardfaca e a pressao sangi.ifnea fo-
ram mensuradas no repouso, no estar sentado e
em supino, durante 24 horas com uma aparelho
m6vel nao invasivo e durante 0 teste, no
cicloerg6metro. Todos apresentavam pressao
sangi.ifnea sist6l ica inferior a 160 mmHg e
diast61ica inferior a 95 mmHg. Os resultados nao
demonstraram efeito do treinamento de for<;a na
variabilidadde da freqW~ncia cardfaca ou na pres-
sao sangUfnea.
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o prop6sito deste estudo foi investigar se, al-
terando 0 angulo da inclina<;ao pelvica, no estar

em pe e significativo para modificar 0 angulo da
lordose lombar. A inclina<;ao pelvica e a lordose
lombar foram mensuradas durante tres situa<;5es:
a) estando os sujeitos em postura normal, b) em
(postura) com inclina<;ao pelvica anterior maxima
c) com inclina<;ao pelvica posterior maxima. A
mensura<;ao da inclina<;ao pelvica e lordose lom-
bar foram obtidas usando urn sistema de coorde-
nadas tridimensionais por meio de televisao e do
computador. Cada mensura<;ao foi feita 3 vezes e
demonstrou serem confiaveis, alcan<;ando 0 coe-
ficiente de correla<;ao intra- avaliador de 0,78 para
0,95 ( p < 0,001). Adotando-se uma inclina<;ao
pelvica anterior maxima modificando-se a atitude
pel vica da horizontal par uma media de 11,4graus(
p < 0,001) e aumento na lordose lombar por uma
media de 10,8 graus( p < 0,001) adotando-se uma
inclina<;ao pelvica posterior maxima, modificou a
atitude pelvica por uma media de 8,7 graus( p <
0,001) e diminuiu a lordose lombar por uma me-
dia de 9 graus ( P < 0,001). Os resultados deste
estudo demonstraram que, alterando-se a angula<;ao
pelvica, modifica-se 0 angulo da lordose lombar.
Isto induz a sustentar 0 uso do exerdcio com in-
c1ina<;ao pelvica para aumentar ou diminuir a
lordose lornbar, pelo menos para a dura<;aodo exer-
dcio.
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Aptidao cardiovascular verificada pelo teste
de capacidade aer6bia (V0

2
max.), tern sido de-

monstrado ser inversamente proporcional as do-
en<;ascardfacas coronarias e a todas as causas de


