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Tabelas referenciais (normas) em percentis siio consi-
derados meios para serem utilizados na avaliariio da aptidiio
fisica e do crescimento fisico de escolares, pela comparariio dos
resultados individuais com as normas existentes para a idade e
sexo. Trabalhos de pesquisa regiol1nis com delineamentos trans-
versais referentes a aptidiio fisica de escolares brasileiros silo
encontrados na literatura nacional (BARBANTI, 1982,1983;
BOHME & FREITAS, 1989; BOHME 1994 a,b, 1995 a,b, 1996;
QUEIROZ, 1992; SILVA, 1992), os quais tiveram por objetivo a
elaborariio de tabelas referenciais (normas) em percentis, ela-
boradas considerando-se idade e sexo. No entanto, niio encon-
trou-se trabalhos posteriores nestas mesmas regioes para verifi-
car-se a diferenra ou niio de evoluriio das variaveis considera-
das, e, a validade das tabelas elaboradas decorridos alguns anos.
Para estafinalidade, aproximadamente 1900 escolares (porvolta
de 1500 em 1987, e, 400 em 1995) foram submetidos aos se-
guintes testes e medidas antropomhricas: corrida de 9 minutos,
arremesso de medicine-ball (1kg), flexiio abdominal em 30 se-
gundos, impulsiio horizontal, teste de sentar e alcanrar, estatu-
ra, peso, per(metros abdominal e de braro estendido, e dobras
cutaneas triciptal, subscapular e abdominal. Foram considera-
dos 22 grupos, 11do sexo masculino e 11do sexo feminino, de 7
a 17 anos. Na analise estatistica dos dados,foi utilizado 0 teste
"["de Student para amostras independentes, para a verificariio
de existencia de diferenras significativas (p<0,05) entre as duas
epocas de testagens. De um total de 264 analises realizadas,
foram observadas diferenras significativas em 68. De modo ge-
ral, em 1995 os escolares apresentaram piores resultados de de-
sempenho fisico e maio res resultados nns medidas de crescimento
fisico e de composirilo corporal que em 1987. Pelo percentual
de diferenras significativas encontradas entre 1987 e 1995 (68
em 264), concluiu-se que, apesar das diferenras de medias exis-
fentes, a maioria das normas elaboradas com os dados de 1987
tem validade ate 0 presente, sendo que as normas relativas as
medidas de desempenho fisico precisam ser revistas.

Palavras Chave: Aptidiio Fisica - Nonnas - Validade-
Crescimento Fisico - Composiriio Corporal

This research had two aims in relation to the measures
of physical fitness, growth and body composition of pupils
between 7 and 17 years of age: first, to verify their evolution;
second, to verify the validity of their norms in percentiles,
after a period of eight years of the elaboration. 1827 girls
and boys between 7 and 17 years of age (1454 in 1987, and
353 in 1995), underwent the following tests and
anthropometric measurements: 9 minute-run test, sit-up, ho-
rizontal jump, medicine-ball throw (1kg), sit and reach, body
weight, height, upper arm and abdominal circumferences,
triceps, subscapula and abdominal skinfolds. Twenty two
different groups were consideredfor the statistical analysis.
In the statistical analysis the "t" test of Student for independent
samples (p<0,05) was utilized, for the verification of the
existence of significant differences between the two
measurements epoches. From a total of264 analysis, it was
observed significant differences in 68. In a general manner,
in 1995 the pupils showed worst results of physical
performance and bigger results of growth and body
composition measures than in 1987. Based on the percentage
of observed significant differences between 1987 and 1995
(68 in 264), it was concluded that, in spite of the average
differences, the majority of the elaborated norms with the data
of 1987, have validity until today.

Key Words: Physical Fitness - Norms - Validity -
Growth- Body Composition



Tabelas referenciais (normas) ern percentis
sao considerados meios para serem utilizados na
avaliac;ao da aptidao ffsica e do crescimento fisico
de escolares, pela comparac;ao de seus resultados
individuais corn as normas existentes para a sua
idade e sexo. Desse modo, e possivel verificar se
o aluno possui urn born nivel de aptidao fisica, e
urn crescimento fisico adequado para a sua idade
e sexo.

Os estudos da literatura internacional refe-
rentes ao desenvolvimento da aptidao ffsica e do
crescimento ffsico do ser humano na idade escolar
(de 7 a 18 anos) originam-se de diferentes paises e
foram realizados, a sua maioria, nas decadas de 70
e 80, como Austria (FETZ, 1982), Holanda
(KEMPER, 1985), Alemanha (CRASSELT et al.
1985), Belgica (BEUNEN et al. 1988;
HEBBELINCK/BORMS, 1989; SIMONS et al.
1990).

Estes trabalhos de pesquisa tern as seguintes
caracterfsticas:

a) delineamento longitudinal ou misto (1on-
gitudinaI/trans versal);

b) uma amostra inicial grande (pOl'volta de
7500 a 10000 individuos) e no final, menor (por
volta de 2500 individuos);

c) a elaborac;ao de tabelas referenciais (nor-
mas) em percentis das medidas realizadas, de acor-
do com 0 sexo e a idade.

Sao encontrados, tambem, pesquisas com
delineamento transversal em relac;ao ao tema
(CORROL, 1986; WATKINS, 1986), sendo que a
maioria teve por objetivo a elaborac;ao de tabelas
referenciais em percentis das variaveis pesquisadas.

Nos paises desenvolvidos existem pesquisas
de delineamento transversal, de carater nacional,
realizadas por iniciativa governamental com 0 ob-
jetivo de elaborac;ao de tabelas referenciais de ap-
tidao ffsica e do crescimento fisico dos escolares:
EUA (AAHPER, 1976; AAHPERD, 1980), Ca-
nada (CAHPER, 1980), Japao (Ministerio da Edu-
cac;ao do Japao, 1963).

A respeito do desenvolvimento da aptidao
ffsica de escolares brasileiros, sao encontrados tra-
balhos de pesquisa regionais com delineamento

transversal: BARBANTI( 1982) fez urn estudo
comparativo dos aspectos da aptidao fisica relaci-
onados corn a saude entre escolares de Itapira (SP)
e american os, elaborando normas referenciais em
percentis as quais foram publicadas em forma de
manual (BARBANTI, 1983); BOHME (1993;
1994a, b; 1995a,b; 1996), descreveu 0 desenvol-
vimento de escolares de 7 a 17 anos de Vic;osa -
M.G., e elaborou normas referenciais em percentis
das medidas realizadas (BOHME & FREITAS,
1989); GUEDES (1994) pesquisou sobre 0 desen-
volvimento de crianc;as de Londrina (PR), e
DOREA (1990) elaborou normas referenciais da
aptidao ffsica de crianc;as baianas.

Nos Estados Unidos, a "American
Association for Health, Physical Education and
Recreation" (AAHPER, 1976) fez comparac;6es
entre as normas para escolares americanos do
"Youth Fitness Test Manual" entre os anos 1958,
1965 e 1975; PATE et al. (1985) atraves do "The
National Children and Youth Fitness Study"
(NCYFS), fizeram uma comparac;ao entre os va-
lores medios obtidos neste estudo com as normas
da AAHPERD/HRPFT (Health-related Physical
Fitness Test Manual) de 1980.

De acordo com a revisao de literatura reali-
zada, sao encontrados diversos trabalhos referen-
tes a elaborac;ao de uma primeira norma referencial
dos aspectos da aptidao fisica relacionados com a
saude e crescimento fisico, no entanto, nao foram
encontrados trabalhos de pesquisa brasileiros que
verificassem a validade destas normas ap6s deter-
minado periodo de tempo.

Com relac;ao a evoluc;ao das variaveis consi-
deradas, existem os trabalhos de FIGUEIRA JR.
et al. (1988), que avaliaram a tendencia secular de
variaveis antropometricas e de forc;a muscular de
escolares de 11 a 15 anos de Sao Caetano do SuI
(SP), e de REJMAN & MATSUDO (1991), que
analisaram a tendencia secular de estatura em es-
colares de 12 a 15 anos de Ilha Bela (SP), ambos
ap6s 0 periodo de 10 anos.

o objetivo deste trabalho, com referencia aos
aspectos da aptidao fisica relacionados com a sau-



de (for<;a muscular, flexibilidade, resistencia
aer6bica, composi<;ao corporal, crescimento ffsi-
co, peso, estatura e perimetros) de escolares de 7 a
17 anos de ambos os sexos foi:

1) Verificar a evolu<;ao das variaveis consi-
deradas ap6s 0 perfodo de oito anos (1987 e 1995);

2) Verificar a validade das tabelas referenciais
(normas) em percentis das medidas dos aspectos
da aptidao ffsica relacionados com a saude e cres-
cimento ffsico (BOHME & FREITAS 1989;
BOHME 1994 a,b; 1995 a,b; 1996) ap6s oito anos
de sua elabora<;ao.

Este trabalho justifica-se:
1) Pela necessidade de verificar-se a evolu-

<;aodos aspectos da aptidao ffsica relacionados com
a saude e crescimento ffsico dos escolares, ap6s
determinado perfodo de tempo;

2) Pelo fato da necessidade de verificar-se se
as tabelas existentes, decorridos oito anos da cole-
ta de dados nas quais sao fundamentadas, ainda
podem servir como referencial para 0 professor de
Educa<;ao Ffsica da regiao na avalia<;ao do desen-
volvimento da aptidao ffsica e do crescimento ff-
sico de seus alunos;

3) Pela inexistencia de urn estudo desta natu-
reza com escolares brasileiros;

4) Pela possibilidade da modifica<;ao dos va-
lores absolutos das medidas de aptidao ffsica e de
crescimento ffsico do ser humano com 0 decOlTer
do tempo, 0 que invalidaria as tabelas referenciais
existentes.

A metodologia utilizada para coleta de da-
dos em 1995 foi a mesma da pesquisa realizada
entre 1986 e 1988 - daqui por diante referida como
ana de 1987 - (BOHME & FREITAS 1989;
BOHME 1994 a, b; 1995 a, b; 1996); isso foi ne-
cessario para alcan<;ar-se 0 objetivo desta pesqui-
sa, que foi comparar os resultados entre as duas
epocas (1987 e 1995).

A amostra constou de 1827 escolares, sendo
888 do sexo masculino (715 em 1987 e 173 em
1995), e 919 do sexo feminino (739 em 1987 e
180 em 1995). A amostra da primeira epoca (1987)

foi maior porque teve por objetivo a elabora<;ao
das normas em percentis das medidas realizadas,
correspondendo a 20% da popula<;ao escolar da
cidade. Ja para os objetivos propostos na segunda
epoca (1995) nao houve a necessidade de medir-
se um numero tao elevado de escolares, pois nao
pretendeu-se refazer as tabelas elaboradas em 1987,
conforme os objetivos acima apresentados.

Foram utilizadas escolas da rede publica e
escolas da rede particular de ensino, da regiao ur-
bana de Vi<;osa - MG. as escolares participantes
da pesquisa foram escolhidos aleatoriamente, os
quais tinham aula de Educa<;ao Ffsica no horario
da coleta, que foi realizada nas pr6prias escolas.

As medidas foram feitas por urn grupo de cin-
co testadores, estudantes de Educa<;ao Ffsica da
Universidade Federal de Vi<;osa,treinados para tal
fim.

Foram necessarias tres aulas de Educa<;ao
Ffsica, sendo a primeir~a para as medidas
antropometricas (estatura, peso, perfmetros de bra- .
<;0 estendido e abdominal, e dobras cutaneas
triciptal, subscapular e abdominal), a segunda e
terceira para os testes abdominal em 30 segundos,
impulsao horizontal, arremesso de medicine-ball
(1kg), sentar e alcan<;ar, e corrida em 9 minutos,
respectivamente. as dados foram anotados em fi-
chas de coleta individual, atraves de testagem em
circuito.

as testes utilizados e as medidas
antropometricas utilizadas nesta pesquisa foram os
mesmos utilizados na pesquisa de 1987 (BOHME
& FREITAS, 1989; BOHME, 1994a,b; 1995a,b).

as dados foram analisados atraves do pro-
grama SPSS/PC - Statistical Package for the Soci-
al Science - e HG - Harvard Graphics for Windows
V 2.0.

Na analise estatfstica dos dados foram con-
siderados 22 grupos etarios diferente, e foram uti-
lizados:

a) a procedimento EXAMINE do program a
SPSS para verificar-se a existencia de val ores
aberrantes - "outputs";

b) K-S Test - Kolmogorov Smirnov Test -
para a verifica<;ao da suposi<;ao basica de que os
dados utilizados para as analises foram amostrados
de popula<;ao com distribui<;ao normal;



c) Teste "t" de Student para amostras inde-
pendentes - para a verifica~ao da existencia de di-
feren~as significativas entre as duas epocas de
testagens.

Foi adotado 0 nfvel de significancia de 5%
para a analise dos dados e interpreta~ao dos resul-
tados.

Atraves do procedimento EXAMINE do pro-
grama SPSS/PC+, verificou-se a qualidade dos
dados coletados; quando a existencia de valores
aberrantes ("outputs"), foi detectada, checou-se nos
dados brutos se nao havia ocorrido transcri~ao er-
rada dos dados coletados.

Atraves dos resultados do K-S Test, compro-
vou-se a existencia de distribui~ao normal para a
maio.ria das variaveis estudadas (com exce~ao das
dobras cutaneas: subscapular aos 10 e 11 anos, e
triciptal e abdominal aos 11 anos, para 0 sexo fe-
minino). Isto permitiu a utiliza~ao do teste "t" de
Student para amostras independentes nas analises
estatfsticas posteriores.

De urn total de 264 analises, foram observa-
das 69 diferen~as significativas (p<O,05), sendo
37 no sexo feminino, e 32 no sexo masculino,o
que indica que as diferen~as verificadas foram em
menor numero para os meninos do que para as
meninas (Tabelas 1 e 2).

Das diferen~as estatisticamente significantes
observadas, 42 foram referentes as 110 analises
relativas as variaveis de desempenho, enquanto que

27 foram relativas as variaveis de crescimento ff-
sico e composi~ao corporal. Tal fato leva a inter-
preta~ao de que 0 desempenho ffsico variou mais
do que 0 crescimento ffsico e a composi~ao cor-
poral durante 0 perfodo pesquisado (8 anos).

Por meio do teste "t" de Student para amos-
tras independentes, pode-se observar, de urn modo
geral, que as variaveis que apresentaram urn mai-
or numero de diferen~as significativas foram:

- for~a de bra~os;
- for~a de pernas;
- flexibilidade;
- for~a abdominal;
- perfmetro de bra~o; e
- perfmetro abdominal.
A unica variavel, que nao apresentou dife-

ren~a significativa para ambos os sexos, foi a do-
bra triciptal. A seguir sera apresentado urn relato
da evolu~ao de cada variavel pesquisada nos dois
perfodos considerados (1987 e 1995):

De modo geral para ambos os sexos, os re-
sultados obtidos em 1995 foram melhores que os
de 1987 (Figura 1), sendo que dos 22 grupos con-
siderados, em 11 foram observadas diferen~as sig-
nificativas.

Na maioria dos grupos estudados, foram ob-
servados resultados mais baixos em 1995 do que

TABELA 1 - Diferen~as significativas (p<O,05) verificadas atraves do teste "t" de Student para 0

sexo masculino, nos grupos etarios estudados, entre 1987 e 1995.

Idade Fbra~os FPernas FAbd. Resis F1exib. Peso Estat. P. Bra~o P.Abd. D. subs. D. tric. D. abd.

7 * * * * * .
8 * * * * * *
9 * .
lO * *
11 * * * *
l2 *
13 * * .
14 * *
15 * * * *
16 * * .
17 * *



TABELA 2 - Diferenr;;assignificativas verificadas (p<o, 05) atraves do teste "t"de Student para 0 sexo
feminino nos diferentes grupos etarios estudados entre 1987 e 1995.

Idade F.bra,os .Pernas F.Abd Resis Flexib . Peso Estat. Per. Bra,o Per. Abd. D.subsc. D. trici. D. abdo

7 * .
8 * * • •
9 * •
10 • • .
11 * * * * *
12 * * *
13 • * • • * •
14 * * * *
15 * * * .
16 * *
17 * *

em 1987 (Figura 2), tendo sido verificadas 12 di-
feren<;as significativas. No entanto as diferen<;as
foram mais acentuadas no sexo feminino que so-
mente nos grupos de 9 e 17 anos nao apresentaram
diferen<;as significativas. No sexo masculino, as
maiores diferen<;as ocorreram de 14 a 16 anos

Observou-se que 0 ano de 1995 apresentou
valores superiores aos de 1989 nos grupos femini-
nos de 7, 16 e 17 anos e, masculino de 7 anos. No
geral observou-se urn desempenho abaixo do apre-
sentado em 1987 (figura 3).

o sexo masculino apresentou uma maior

quantidade de diferen<;as significativas do que 0
feminino, pois, das 8 detectadas, 3 foram nas ga-
rotas (aos 10, 12 eBanos) enquanto 5 foram nos
garotos (10,12,13,14 e 15 anos).

De modo geral, os meninos apresentaram
melhores resultados em 1995, com exce<;ao dos
grupos de 9, 13 e 17 anos, que tiveram piores re-
sultados (Figura 4); observou-se diferen<;as signi-
ficativas somente aos 7 e 8 anos.

As meninas tiveram piores resultados em
1995 na maioria das idades consideradas, com ex-
ce<;aodos 7 aos 9, e aos 11 anos; foram observa-
das diferen<;as significativas aos 8 e 17 anos.

FIGURA 1 - Valores medios do teste de impulsao horizontal para ambos os sexos, por grupo etario,
nas duas epocas da pesquisa.
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FIGURA 2 - Valores medios do teste de arremesso de medicine-ball, para ambos os sexos, por grupo
etario, nas duas epocas da pesquisa.
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FIGURA 3 - Valores medios do teste de sentar e alcan<;arpara ambos os sexos, por grupo etario, nas
duas epocas da pesquisa.
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FIGURA 4 - Valores medios do teste de abdominal de 30 segundos para ambos os sexos, por grupo
etario, nas duas epocas da pesquisa.
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Das 22 analises realizadas, foram observa-
das 6 diferen9as significativas no sexo feminino
(9, e de 11 a 15 anos), enquanto que no masculino
em apenas urn grupo (15 anos).

De modo geral, as garotas tiveram melhores
resultados em 1995 na primeira idade escolar, sen-
do que posteriormente, os valores sao piores que
em 1987; ja os garotos tiveram valores similares
ate os 13 anos, piorando depois disso (Figura 5).

sao superiores aos de 1987 (Figura 6), porem com
poucas diferen9as significati vas (2 em 22 analises
realizadas).

No sexo feminino, esta variavel nao apresen-
tou diferen9a significativa em nenhuma das ida-
des consideradas, demonstrando que as meninas
de 1995 se encontram no mesmo padrao que as
meninas de 1987, apesar de, em 1995, estarem mais
pesadas.

No sexo masculino observou-se diferen9a
significativa nas idades 7 e 8 anos. Os valores apre-
sentados em 1995 foram superiores aos observa-
dos em 1987, sendo que nas idades de 14, 16 e 17
anos, os valores foram menores para 1995.

FIGURA 5 - Valores medios do teste de corrida de 9 minutos para ambos os sexos, por grupo etario,
nas duas epocas da pesquisa.
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FIGURA 6 - Valores m.edios de peso corporal para ambos os sexos, por grupo etario, nas duas epocas
da pesquisa.
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Nas garotas foi observada somente uma di-
ferem;a significativa no grupo de 17 anos. Foram
verificados valores menores nas idades de 12 e 17
anos em 1995; 0 restante das idades apresentaram
valores superiores aos encontrados em 1987.

No sexo masculino foram observadas diferen-
s;assignificativas aos 7, 8, 11 e 17 anos. Os valores
de 1995 so foram inferiores nos grupos de 12 e 14
anos, quando comparados com 0 ana de 1987 (Figu-
ra 7).

Os valores de perimetro de bras;oforam maiores
em 1995quando comparados aos de 1987 (Figura 8),
com diferens;assignificativas aos 9,11 e 13 anos para
as meninas e, aos 7, 8, 10 e 11anos para os meninos.

As meninas apresentaram urn perfmetro ab-
dominal maior em 1995 (Figura 9) com exces;ao
do grupo de 17 anos, com diferens;as significati-
vas aos 7,8, 10 e 11 anos. Os meninos, da mesma

FIGURA 7 - Valores medios de estatura corporal para ambos os sexos, por grupo etario, nas duas
epocas da pesquisa.
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FIGURA 8 - Valores medios de perfmetro de bra(:o estendido para ambos os sexos, por grupo etario,
nas duas epocas da pesquisa.
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forma, apresentaram maiores resultados na maio-
ria dos grupos etirios considerados, diferenciado-
se estatisticamente aos 7,8, 11, 13 e 14 anos.

De modo geral foram observados em ambos
os sexos, valores superiores em 1995 (Figura 10),
com exce<;ao dos grupos etarios a partir dos 14
anos, nos quais verificou-se resultados inferiores.
As diferen<;as observadas, no entanto, foram esta-
tisticamente significantes em tres grupos (de 16
anos das meninas, e de 14 e 17 anos dos meninos).

Em 1995 0 sexo feminino apresentou valores
superiores, ate os 13 anos, enquanto 0 masculino
ate os 11 anos. Nao foram observadas diferen<;as
significativas em nenhum dos grupos estudados (Fi-
gura 11).

DOBRA CUTANEA ABDOMINAL

Foram observados valores superiores em 1995
ate os 13 anos, e 14 anos para os garotos e garotas
respectivamente (Figura 12); no entanto, as diferen-
<;as foram significativas nos grupos de 8 e 11 anos
das meninas e de 8 e 10 anos dos meninos.

FIGURA 9 - Valores medios de perimetro abdominal para ambos os sexos, por grupo etario, nas duas
epocas da pesquisa.
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FIGURA 10 - Valores medios da dobra cutanea subscapular para ambos os sexos, por grupo etario,
nas duas epocas da pesquisa.
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FIGURA 11 - Valores medios da dobra cutanea triciptal para ambos os sexos, por grupo etario, nas
duas epocas da pesquisa.
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FIGURA 12 - Valores medios da dobra cutanea abdominal para ambos os sexos, por grupo etario, nas
duas epocas da pesquisa.
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A utilizac;ao de padr6es referenciados a nor-
mas e ou, de padr6es referenciados a criterio na
avaliac;ao dos aspectos da aptidao ffsica relaciona-
dos com a saude, e discutida na literatura (CORBIN
& PANGRAZZI, 1992; CURETON, 1990; ROSS
et al., 1987; SAFRIT, 1995). De acordo com estes
autores, a utilizac;ao de padr6es referenciados a
criterio e melhor para a avaliac;ao dos aspectos da
aptidao ffsica relacionados com a saude, do que a
utilizac;ao de normas em percentis. No entanto,
discute-se tambem como determinar-se e validar-

se criterios mfnimos para avaliar esses aspectos
(resistencia aer6bica, forc;a e resistencia muscula-
res, flexibilidade e composic;ao corporal).

ROSS et al. (1987) afirmam que a utilizac;ao
de normas referenciais pode servir para diferentes
prop6sito: primeiro, tais normas constituem uma
descric;ao do "status" atual da populac;ao em rela-
c;ao as variaveis estudadas; segundo, quando as
mensurac;6es sao refeitas em intervalos peri6dicos,
os dados resultantes podem servir de base para
estudar-se as mudanc;as na populac;ao atraves do
tempo; terceiro, normas validas podem servir como
base de comparac;ao para sub-grupos selecionados



dentro da popula<;ao como urn todo; quarto, 0

"status" de urn individuo pode ser verificado pela
compara<;ao de seu status com aquele da popula-
<;ao.

SAFRIT (1995), procurando responder a per-
gunta "qual dos padr6es utilizar, referenciada a
criterio ou a norma?", afirma que geralmente, pa-
dr6es referenciados a criterio sao melhores como
padrao primario para urn indivfduo; a enfase de-
veri a ser ter urn desempenho born 0 suficiente para
possuir urn nfvel mfnimo dos aspectos relaciona-
dos com a saude. Padr6es referenciados a normas,
no entanto, sao uteis para comparar os estudantes,
praticantes de atividade ffsica ou esportistas com
outras pes soas do pais ou do local, e para identifi-
car os nfveis de alcance de desempenho pelos in-
divfduos.

Nos trabalhos brasileiros sobre 0 tema, na
maioria das vezes e descrita a utiliza<;ao de nor-
mas referenciais regionais para a avalia<;ao dos
aspectos da aptidao fisica relacionados com a sau-
de (BARBANTI,1983; BOHME & FREITAS
1988; DOREA, 1990). Em rela<;aoa utiliza<;ao de
padr6es referenciados a criterio, GUEDES (1995)
fez urn estudo com 0 objetivo de identificar a pro-
por<;aode crian<;ase adolescentes de Londrina (PR)
que atendessem aos criterios relacionados a saude
preconizados pelo "Physical Best Program" (1988)
da AAHPERD, para escolares americanos. No
entanto, a utiliza<;aodestes criterios e a forma como
os mesmos foram estabelecidos, e questionada
pelos proprios americanos (CURETON &
GORDON, 1990; SAFRIT, 1995). Segundo
SAFRIT (1995), em dezembro de 1993, a bateria
de testes do "Physical Best" foi retirada, e substi-
tufda pelo "The prudential FITNESS GRAM" do
"Cooper Institute for Aerobics Research".

Dado 0 fato de ate 0 momenta nao encon-
trarmos na literatura brasileira trabalhos referen-
tes a determina<;ao de criterios dos aspectos rela-
cionados a saude na avalia<;ao da aptidao fisica de
escolares brasileiros, devemos procurar verificar
se as norm as regionais existentes ainda sao vali-
das, decorrido urn perfodo de tempo (de cinco a
dez anos).

Na compara<;ao de normas da AAHPER de
1958, 1965 e 1975 (AAHPER, 1976) verificou-se

uma melhoria na maioria das variaveis de aptidao
fisica de ambos os sexos, em escolares de lOa 17
anos, entre as mensura<;6es de 1958, 1965 e 1975.
Ja PATE et al. (1985), comparando normas da
AAHPERD de 1980, com as normas do NCYFS
de 1985, as quais incluiam composi<;ao corporal
(na idade de 10 a 17 anos de ambos os sexos), ve-
rificaram maiores val ores de resistencia aerobica
e de dobras cutaneas para ambos os sexos, e flexi-
bilidade para 0 sexo feminino em 1985; 0 mesmo
nao aconteceu com for<;a abdominal (ambos os
sexos) e flexibilidade (masculino), os quais apre-
sentaram resultados mais baixos que em 1980.

Os autores argumentam que tal fato pode ter
ocorrido em virtude de diferentes metodologias na
coleta de dados: a AAHPERD trabalhou com
amostra em que os indivfduos estivessem de acor-
do em participar (convenientes), enquanto que 0

NCYFS, com amostra rand6mica de 140 escolas
de 25 locais diferentes. Os dados usados nas nor-
mas de dobras cuUlneas da AAHPERD derivaram-
se do II e III Estudo Nacional de Saude nos anos
60, enquanto que os dados do NCYFS foram
coletados na propria pesquisa.

Os resultados verificados no presente estudo
quando comparados com os observados por PATE
et al. (1985) com escolares americanos: sao simi-
lares nas variaveis de composi<;ao corporal, ate 13/
14anos, pois os escolares vi<;osensestambem apre-
sentaram maiores espessuras de dobras cutaneas
em 1995, e, maiores valores no teste de resistencia
aerobica na maioria dos grupos masculinos, 0 que
nao aconteceu com 0 feminino.

Em rela<;aoa flexibilidade, os resultados en-
contrados sao similares nas duas pesquisas ate os
11/12 anos, diferenciando posteriormente, pois os,
adolescentes americanos apresentaram melhores
valores no sexo feminino e piores no masculino
em 85, 0 que nao aconteceu nesta pesquisa, pois a
partir destas idades os dois sexos apresentaram
piores desempenhos.

Quanto a for<;aabdominal, PATE et al. (1985)
verificaram, na segunda pesquisa, piores resulta-
dos em todas as idades, 0 que de modo geral, coin-
cide com os resultados deste estudo, pois dos vin-
te e dois grupos etarios estudados, somente quatro
apresentaram valores superiores dos de 1987.



Na variavel for<;a de pernas, nos resultados
da AAHPERD (1976), com escolares de 10 a 17
anos, observou-se uma melhoria da mesma de 1958
para 1965, e para 1975, no sexo feminino, e, pio-
res resultados em 1975 em rela<;aoa 1965 no sexo
masculino; na presente pesquisa verificou-se pio-
res resultados em 1995 na maioria dos grupos
etarios considerados.

Os resultados de crescimento fisico, quando
comparados aos resultados brasileiros de FIGUEI-
RA JR. (1988) e REJMAN & MATSUD0(1991)
apresentaram comportamentos similares, pois na
maioria dos grupos estudados, observou-se urn
aumento de estatura e peso, porem sem diferen<;as
significativas. Este aumento vai de encontro a
"Tendencia do aumento secular" preconizada na
literatura, a qual e explicada principal mente, como
decorrencia do aumento das intera<;6es geneticas
dos diferentes povos associ ado as melhorias das
condi<;6es de vida da popula<;ao como urn todo
(higiene,alimenta<;ao, controle das doen<;as,medi-
camentos disponiveis, etc).

Em rela<;ao as medidas de desempenho, de
modo geral, 0 sexo feminino apresentou melhores
resultados somente na variavel for<;ade membros
superiores, sendo que na maioria dos grupos etarios
considerados apresentou diferen<;as significativas
entre as testagens de 1987 e 1995, com piores re-
sultados. 0 sexo masculino, igualmente, na maio-
ria dos grupos considerados apresentou resultados
mais baixos em 1995, com exce<;ao da variavel
resistencia aer6bica. Das cinqiienta e cinco anali-
ses realizadas com cada sexo (totalizando 110),
concluiu-se que 46% e 31% das norm as elabora-
das para 0 sexo feminino e masculino, respectiva-
mente, precisariam ser revistas, pelo fato de terem
tido diferen<;as estatisticamente significantes.

Em rela<;ao as medidas de composi<;ao cor-
.poral, apesar de terem apresentado valores maio-
res em 1995, a grande maioria das tabelas nao pre-
cisariam ser refeitas, pois poucas foram as dife-
ren<;as significativas observadas (7 em 66 anali-
ses); 0 mesmo aconteceu com as medidas de peso
e estatura, 0 que nao ocorreu com as medidas trans-
versais de perfmetros, que tiveram 32% de dife-
ren<;assignificativas nas 44 analises realizadas.

De modo geral, os escolares em 1995 ten-

dem a ser maiores, mais pesados, com maior quan-
tidade de gordura, e, com pior desempenho fisico
que em 1987, indicando que, provavelmente nao
se tenha trabalhado os aspectos da aptidao fisica
relacionados a saude a nivel escolar no perfodo de
oito anos considerado.

Os resultados da presente pesquisa sugerem
que as crian<;asprecisariam ser mais bem educadas/
orientadas sobre a imporUincia da pratica da ativi-
dade ffsica como meio de promo<;ao da aptidao ff-
sica e da saude enquanto escolares e, futuramente
na vida adulta, como preconizado pOI'BQHME
(1994 a), atraves de programas de Educa<;ao Ffsi-
ca a nivel escolar que atendessem a esses objeti-
vos, conforme preconizado pOl' GUEDES &
GUEDES (1993 a,b) eNAHAS & CORBIN (1992
a,b).
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