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RESUMO
De acorda com a literatura da area de medidas e avaliaraa (BARROW 8,Mc GEE, /978; KIRKENDALL,

1987; MATHEWS, 1986; SAFRIT, 1986), diferentes tipos de escalas podem ser utilizadas como normas em
Educarao FIsicoe Esporte; as tres mais comumente citadas saa: percentis, escala sigma e perfil T.A escolha dos
testes, assim como os aiterias e ou as normas a serem utilizados no processo de avoliarao de urn progromo de
Eduearao Ffsica ou Esporte dependem dos ob;etivos a serem olcanrodos na execurao do mesmo. No entanto,
observa-se que os escores brutos de urn mesmo indivlduo podem equivaler a escores esealonados iguais ou nao
quando as tres tipos de escalas de narmas - percentis, perfil T e eseala sigma - sao camparados. A presente
pesquisa visou verificar a existencio de diferenras significativas entre tres tipos de escalos (normas), a saber:
percentis, escala sigma e perfil T- quando as mesmas sao utilizadas no processo de avaliaraa da aptidaa flsica
de indivlduos de ambos os sexas de 7 a 17 anas. A pesquisa fai realizada earn uma amostra de 1380
escolares de 7 a 17 anos, de ambos os sexos, do cidade de Virasa - M. G., as quais foram submetidos a uma
bateria de testes de aptidao flsica (forra abdominal, forra de pemas, forra de braros, f1exibilidade do quadril e
resistencia aer6bica) eanforme preconizado por BOHME 8, FREITAS (1989). Foram eansiderados 22 (vinte e
dois) grupos diferentes. Os dados foram analisados atraves de analise de varifincia multivariada para medidas
repetidas. De modo gera/, na maioria dos grupos etarios estudados foram observadas diferenras significativas
entre as medias dos valores das tres normas consideradas (p<0,05). Na maioria das grupos considerados, naa
foi verifieado a existencia de diferenras significativas entre os resultados da percentil e da pelfil ~ no en tanto,
entre os valores em percentis e do pelfil Tcomparados aos resultados na escala sigma, observou-se a existencia
de diferenras significativas em varios grupos estudados. Cone/ui-se que a utilizarao de normas em percentis ou
do perfil T e indiferente na avaliarao da aptidao flsica nesta faixa etaria; no entanto, a utilizarao da escala
sigma leva a valares medias estatlsticamente diferentes, quando comparadas aos valares obtidos pela utiliza-
roo de percentis ou perfil T.
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The aim of this study was to verify the existence of significant differences among three types of scales/norms:
percentiles, sigma seale and Tscare - when they are used in the physical fitness evaluation process. The study was carried out
with a sample of 1380 boys and girls from 7 to 17 years of age, in the city of Virosa - M. G., who underwent the following
tests: 9 minute-run test, sit-up, horizontal ;ump, medicine-ball throw (]kg), and sit and reach, in accord with BOHME 8,
FREITAS (1989). Twenty two different groups were considered for the statistical analysis. Data were analysed through repeated
measures of analysis of variance. In the ma;ority of the groups, significant differences among the three scales were found
(p<O,05). In most of the considered groups, it wasn't verified significant differences between percentiles and T scores;
however, between the values of percentiles and Tscores in relation ta the results of sigma scale, it was abserved the existence
of significant differences in various groups. Therefore it is cone/uded that, the use of percentiles or Tscares ore not different in
the evoluatian of physical fitness; on the abher hand, the use of sigma scale leads to different statistical mean values, when
compared with the use of percentiles or T scores values.
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INTRODUQ.AO E PROBLEMATICA

A Educa<;ao Ffsica e 0 Esporte sac partes in-
tegrantes da educa<;ao do ser humano, no sentido
em que, atraves da atividade ffsica, utilizam 0 seu
ffsico e a sua motricidade. Desta maneira atuam
na sua totalidade biopsicosocial nos aspectos mo-
tor, afetivo e cognitivo.

De acordo com MORROW et al. (1995), "a
avalia<;ao e urn processo de tomada de decis6es
que estabelece urn julgamento de valor sobre a
qualidade de algo que tenha side medido (por
exemplo, 0 escore de urn teste)".

A avalia<;ao faz parte de urn ciclo dinamico
no planejamento e execu<;ao de urn programa de
educa<;aoffsica ou esporte; deve ser conduzida ten-
do-se em vista os objetivos gerais do programa a
ser desenvolvido (KIRKENDALL, 1987). No ini-
cio, em termos de diagn6stico das condi<;6es inici-
ais; durante 0 programa, para avaliar-se como esta
ocorrendo 0 desenvolvimento do mesmo, servin-
do de retroalimenta<;ao para a reformula<;ao ou nao
dos objetivos propostos e no final, para verifica-
<;aodo alcance ou nao dos objetivos propostos.

No processo de avalia<;ao da aptidao ffsica
em Educa<;ao Ffsica e Esporte, sac realizadas me-
didas funcionais e antropometricas, as quais, de
acordo com BARROW & McGEE (1978),
KIRKENDALL (1987), MATHEWS (1986),
MORROW et al. (1995), SAFRIT (1986, 1995) e
STRAND & WILSON (1993) podem possibilitar:

• a determina<;ao das condi<;6es individuais
realS;

• a elabora<;ao de urn planejamento com ob-
jetivos adequados;

• 0 acompanhamento do progresso (ou nao)
dos participantes;

• 0 agrupamento e a classifica<;ao dos parti-
cipantes, se necessario;

• a avalia<;ao do programa e dos responsa-
veis pelo mesmo;

• a reaIiza<;ao de pesquisas, de acordo com a
qualidade e confiabilidade dos dados coletados;

• a predi<;aode urn futuro desempenho, 0 que
e util no processo de detec<;ao e sele<;aode talen-
tos esportivos

Para tomar-se uma decisao avaliativa e ne-
cessario termos urn perspectiva de referencia
(MORROW, 1995), pois avalia<;ao significa com-
para<;6esem diferentes dimens6es, como por exem-
plo, comparar os resultados com os pr6prios re-
sultados anteriores ou, com de outros; comparar
as medidas obtidas com os valores medios do gru-
po no qual se esta inserido ou com outro grupo
(com padr6es referenciados a normas pre-
estabelecidas), ou comparar os resultados aIcan-
<;ados com niveis pre-estabelecidos (avalia<;ao
referenciada a criterio).

De acordo com SAFRIT (1986), 0 processo
de avalia<;ao envolve, na maioria das vezes, a in-
terpreta<;ao de urn escore, 0 qual pode ser urn es-
core bruto ou urn escore escalonado. a primeiro
refere-se ao resultado obtido, na pr6pria unidade
de medida uti Iizada; enquanto 0 segundo
(escalonado), quando os escores brutos sac trans-
formados para outra escala/norma padrao.

Os escores brutos sac de interpreta<;ao diff-
cil, pois a compara<;ao direta entre resultados com
unidades de medidas diferentes (por exemplo dis-
tancia percorrida em metros, e numero de vezes
no teste abdominal) nao e possive!. Assim sendo,
os escores brutos sao, na maioria das vezes,
tranformados em escores escalon ados antes de fa-
zer-se uma compara<;ao direta dos resultados al-
can<;ados.

a termo "norma" (Norm), segundo
KIRKENDALL (1987) e uma abreviatura da pa-
lavra "normal", que no contexte de medidas e ava-
lia<;ao refere-se ao desempenho medio, ou a me-
dia de urn grupo. Alem disso, segundo 0 mesmo
autor, a forma no plural "normas" (norms), refere-
se a disponibilidade de media, desvio padrao e
percentis para 0 desempenho de urn grupo compa-
rativo ou referencial. De acordo com SAFR~
(1986) "norm as sac escores escalonados detel,.
nados atraves de escores brutos obtidos em
grupo especffico em urn teste especffico, nas ql



metade das pessoas ficaram acima da media da
distribui<;ao, e, metade abaixo.

A norma referencial a ser utilizada no pro-
cesso de avalia<;ao de urn programa de aptidao ff-
sica e determinado pelo profissional responsavel
pelo mesmo.

De acordo com a literatura na area de medidas
e avalia<;ao (BARROW & McGEE, 1978;
KIRKENDALL, 1987; MATHEWS, 1986;
SAFRIT, 1986), diferentes tipos de escalas podem
ser utilizadas como normas em Educa<;ao Ffsica e
Esporte; as tres mais comumente citadas pelos au-
tores da area saG:percentis, escala sigma e perfil T.

Urn percentil indica 0 ponto da escala no qual
uma certa percentagem de escores ocorre acima e
uma certa percentagem ocorre abaixo do mesmo,
independentemente da distribui<;ao dos escores
brutos, nao levando em considera<;ao a media e a
variabilidade dos dados; nao tern uma escala de
unidades iguais de extensao uniforme. a percentil
cincoenta equivale a mediana dos dados. Percentis
saGusados como urn metoda para mostrar a posi-
<;aorelativa de indivfduos em term os de gradua-
<;aopercentual. as escores em percentis variam
numa escala de zero a cern, normalmente com in-
tervalos de dez, podendo, se necessario, ter inter-
valos de urn em urn.

Na escala sigma, os escores escalonados vaG
de 10 a 100, 0 valor 50 corresponde a media dos
escores brutos, com intervalos escalonados fixos de
10; a constante dos intervalos dos escores brutos e
ca1culada como 3/5 do desvio padrao dos dados.

Ja 0 perfil ou escore T e ca1culado de acor-
do com 0 escore padrao z em cada medida reali-
zada, sendo os escores brutos convertidos para
escores escalonados com uma nova media igual
a 50 e um novo desvio padrao igual a 10, pel a
f6rmula: 50 ± 10 . z

as valores escalonados do Perfil T variam
de 20 a 80.

A escolha dos testes, assim como os criteri-
os, e ou as nOl'mas a serem utilizados no processo
de avalia<;ao de urn program a de Educa<;ao Ffsica
ou Esporte dependem dos objetivos a serem al-

can<;ados na execu<;ao do mesmo.

No entanto, observa-se que os escores brutos
de um mesmo indivfduo podem equivaler a esco-
res escalonados iguais ou nao quando os tres tipos
de escalas de normas - percentis, perfil T e escala
sigma - saG comparados.

Da diferencia<;ao existente entre esses tres
tipos de escores escalonados surgiu 0

questionamento que buscamos responder atraves
deste pesquisa: "Sera que 0 profissional de Edu-
ca<;ao Ffsica ou Esporte pode utilizar indistinta-
mente qualquer urn dos tres tipos de normas/esca-
las sugeridas pela literatura na avalia<;ao da apti-
dao ffsica de crian<;as, adolescentes e jovens, ou
entao, em outras palavras: sera que os resultados
interpretados atraves das tres escalas diferem sig-
nificativamente entre si?

A presente pesquisa visou verificar a exis-
tencia de diferen<;a(s) significativa(s) entre tres
escalas/normas, a saber: percentis, escala sigma e
perfil T - quando as mesmas saGutilizadas no pro-
cesso de avalia<;ao da aptidao ffsica de indivfduos
de ambos os sexos de 7 a 17 anos.

A pesquisa foi realizada com uma amostra
de 1380 escolares de 7 a 17 anos, de ambos os
sexos, da cidade de Vi<;osa- M.G. Foram conside-
rados 22 (vinte e dois) grupos diferentes, confor-
me descrito na Tabela 1.

As crian<;as participantes da pesquisa foram
escolhidas aleat6riamente, de acordo com as clas-
ses que tivessem aulas de Educa<;ao ffsica no ho-
rario da coleta de dados, a qual foi realizada nas
pr6prias escolas por urn grupo treinado de cinco
estudantes de Educa<;ao Ffsica da Universidade
Federal de Vi<;osa.

Os alunos foram submetidos a uma bateria
de testes de aptidao ffsica (for<;aabdominal, for<;a



de pernas, forya de brayos, flexibilidade do qua-
dril e resistencia aer6bica) conforme preconizado
pOl' BOHME & FREITAS (1989), e BOHME
(1994 a, b; 1995a).

Os dados foram analisados atraves do pro-
grama SPSS/PC+ - Statistical Package for the So-
cial Science -, Statistica for Windows e HG -
Harvard Graphics for Windows V2.0

Na am'ilise inferencial dos dados foi adotado
o nivel de significancia de 5% para a interpreta-
yao dos resultados. Foram utilizados:

a) K-S Test - Kolmogorov Smirnov Test -
para verificayao da suposiyao basica de que os
dados utilizados para as analises foram amostrados
de populac;ao normal, ou seja, a distribuiyao nor-
mal das variaveis estudadas;

b) Analise de variancia multivariada para
medidas repetidas - MANOVA - para verificar-se
a existencia de diferenc;as significativas entre os
tres tipos de normas/escalas - percentis, perfil T e
escala sigma.

c) Teste de Tukey na analise "post -hoc" para
localizar entre qual(is) escala havia diferenya sig-
nificativa, quando a mesma era verificada atraves
da analise de variancia multi variada.

TABELA 1-Descrifiio da amostra segundo ida-
de e sexo

Idade Sexo femillillO Sexo masculillo
(allos)

7 31 43
8 105 96
9 90 86
10 88 83
11 68 77
12 71 86
13 55 60
14 54 54
15 67 47
16 30 35
17 32 22

Total 691 629

Os resultados do K-S Test para a verificac;ao
da suposiyao basica de que os dados utilizados para
as analises foram amostrados de populayao nor-
mal comprovaram a existencia de distribuiyao nor-
mal das variaveis estudadas para todas as varia-
veis consideradas.

De acordo com os resultados apresentados
nas tabelas 2 a 6, de modo geral foram observadas
diferenyas entre as medias dos valores das tres
normas consideradas na maioria dos grupos etarios
de 7 a 17 anos de ambos os sexos: das 110 analises
de variancia realizadas, constatou-se a existencia
de diferenyas significativas (p<O,05) em 65 (59%
do total), sendo 36 das mesmas no sexo feminino,
e 29 no masculino.

Quanto aos resultados das analises do teste
de Tukey (resumidamente apresentados na tabela
6), observou-se que:

• na maioria dos grupos estudados, nao foi
verificada a existencia de diferenyas significativas
entre os resultados das normas em percentil e do
perfil T (s6mente 11em 110 analises), sendo que a
maioria destas (oito) no sexo feminino.

• entre os valores medios do perfil T e da es-
cala sigma, observou-se a existencia de diferen-
yas significativas em 46 analises, sendo 25 das no
sexo feminino, e 0 restante, 21, no masculino.

• nos resultados medios entre as escalas em
percentis e sigma, verificou-se a existencia de di-
ferenyas significativas em 32 analises, 18 das mes-
mas para 0 sexo feminino e 14 para 0 masculino.

Os valores medios dos percentis foram mui-
to pr6ximos aos do perfil T (0 qual tern sempre
media igual a cincoenta e desvio padrao igual a
dez), e os dois tiveram uma grande variabilidade.
o mesmo nao aconteceu com os valores medios
da escala sigma, que na maioria das vezes apre-
sentou valores medios e variabilidade menores que
das outras duas nOl"maS;tal fato e ilustrado atraves
das figuras 1 e 2, referentes aos resultados medios
dos grupos de 11 e 16 anos de ambos os sexos, e
figuras 3 e 4, exemplificando, atraves dos resulta-



TABELA 2 - Resultados da analise de variancia
multivariada para medidas repetidas (1-2-3) e Tes-
te de Tukey (1-2, 2-3, 1-3), para 0 sexo feminino
dos grupos de 7 a 10 anos de idade

Idade escala F.pernas Flexib. F.bracos Resist. F. abdom.
7 1-2-3 S - - S -

1-2 - - - S -
2-3 - - - -
1-3 S - - - -

8 1-2-3 S S S S -
1-2 - - - - -
2-3 S S S S -
1-3 S

9 1-2-3 S S S S S
1-2 - - S - -
2-3 S S S S -
1-3 S S - S S

10 1-2-3 S S S S S
1-2 S - - - -
2-3 - S S S S
1-3 S S - - -

S = diferen\Oa signifiealiva (p<O,05)
1 = pereentil; 2 = perfil T; 3 = eseala sigma

TABELA 3 - Resultados da analise de variancia
multivariada para medidas repetidas (1 -2-3) e Tes-
te de Tukey (1-2,2-3,1-3), para 0 sexofeminino
dos grupos de 11 a 17 anos de idade
Idade cscala F .Dernas Flexib. F.b raeos Resist. F. abdom.

11 1-2-3 S S S S
1-2 -
2-3 S S S
1-3 S

12 1·2-3 S S S
1-2 S
2-3 S S S
1-3 S

13 1-2-3 S S
1-2
2-3 S S
1-3

14 1-2-3 S S S S
1-2 - S
2-3 S S S
1-3 S S

15 1-2-3 S S S
1-2 S -
2-3 S S S -
1-3 S S

16 1-2-3 S
1-2 S
2-3 - - -
1-3 - - - S

17 1-2-3 S S S
1-2 S
2-3
1-3 S S S

S = diferen,a significativa (p<O,05)
1 = percenti1; 2 = perfil T; 3 = escala sigma

Tabela 4 - Resultados dos analise de vanancia
multivariada para medidas repetidas (1-2-3) e Tes-
te de Tukey (1-2, 2-3, 1-3), para 0 sexo masculino
dos grupos de 7 a 10 anos

Idade escala F. pernas Flexib. F.bracos Resisten. F.abdom.
7 1-2-3 S - - -

1-2 - S - - -
2-3 - - - - -
1-3 - S - - -

8 1-2-3 S S S S S
1-2 - - - - -
2-3 S S - S -
1-3 S - S - S

9 1-2-3 S S S S
1-2 - - - - -
2-3 S S - S -
1-3 S S S S

10 1-2-3 S S S S S
1-2 - - - -
2-3 S S S S -
1-3 S - S - S

S = diferen\Oasignifiealiva (p<O,05)
1 = percenlil; 2 = perfil T; 3 = eseala sigma

Tabela 5 - Resultados dos analise de vanancia
multivariada para medidas repetidas (1-2-3) e Tes-
te de Tukey (1-2, 2-3, 1-3), para 0 sexo masculino
dos grupos de 11 a 17 anos

Idade escala F. pernas Flexib. F.braeos Resisten. F.abdom.

11 1-2-3 S S S S
1-2
2-3 S S
1-3 S S S

12 1-2-3 S S S
1-2 S S
2-3 S S S
1-3 S

13 1-2-3 S S S
1-2
2-3 S S
1-3 -

14 1-2-3 S S S
1-2
2-3 - - S S
1-3

15 1-2-3 S - S
1-2 -
2-3 S - S
1-3 -

16 1-2-3
1-2 -
2-3
1-3 -

17 1-2-3
1-2
2-3
1-3

S = dlferen,a significativa (p<O,05)
1 = percentil; 2 = perfil T; 3 = escala sigma



Tabela 6 - Resumo dos totais de diferenr;as signi-
ficativas observadas nas analises de variancia
multivariada para medidas repetidas (1-2 -3) e Tes-
te de Tukey (1-2, 2-3, 1-3), de ambos os sexos

Sexo 1-2-3 1-2 2-3 1-3

Masculino 29 3 21 14

Feminino 36 8 25 18

TOTAL 65 1 1 46 32

dos individuais de dois escolares, de 9 e 15 anos
respectivamente, a variabilidade existente entre as
tres norm as estudadas. Os gnificos dos demais gru-
pos etarios estudados nao sao apresentados, pois
sao parecidos com os das figuras 1 e 2.

De acordo com SAFRIT (1995), normas apre-
sentam tres propriedades: primeiro, dependem do
numero de indivfduos da amostra na qual foi ela-
borada; tern que ser representativa da populayao
considerada, seja a mesma uma norma nacional,
estadual, regional ou de uma entidade educacional
ou esportiva especffica. Em segundo lugar, as nor-
mas para testes de aptidao fisica sao utilizadas ge-
ralmente para interpretar resultados individuais em
relayao a mesma, e nao os resultados medios de
urn determinado grupo. Finalmente, a utilizayao
de urn determinado percentil ou outro escore
escalonado especffico como padrao de desempe-
nho, pode criar expectativas para os individuos, as
quais poderiam ser nao realfsticas, dado que, em
parte, os resultados obtidos dependem de aspectos
hereditarios. Assim sendo, pode ser impossivel
para algumas pessoas alcanyarem urn escore
escalonado com valor elevado.

SAFRIT( 1995) cita como normas nacionais
americanas cientfficamente elaboradas as do
"President's Council on Physical Fitness and Sports
- PCPFS"e do "Children and Youth Fitness Study
- NCYFS - I e II", baseadas em percentis ..

FIGURA 1- Resultados medios do grupo etario
de 11 anos de ambos os sexos nas tres escalas es-
tudadas
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FIGURA 2 - Resultados medios do grupo etario
de 16 anos de ambos os sexos nas tres escalas es-
tudadas
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FIGURA 3 - Resultados individuais dos escores
escalonados de uma garota de 9 anos de idade.
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FIGURA 4 - Resultados individuais dos escores
escalonados de um garoto de 15 anos de idade.
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Sao encontradas normas em percentis como
referencia para a avalia<;:aodo.aptidao ffsica de cri-
an<;:as/adolescentes brasileiros de carater regional.
Geralmente sao pesquisas provenientes de traba-
lhos de mestrado ou doutorado (BARBANTI
1982,1983; BOHME & FREITAS 1989; BOHME
1994 a,b, 1995, DOREA 1990).

Dado 0 fato das normas brasileiras existen-
tes serem em numero pequeno, regionais e basea-
das em dados de escolares, e diffcil para 0 profis-
sional de Educa<;:aoFisico. e Esporte, no processo
de avalia<;:aode urn programa de aptidao fisico.,
lan<;:armao de alguma norma externa para poder
comparar os resultados de seus alunos e ou espor-
tistas. POl'exemplo, urn tecnico que queira avaliar
a aptidao fisica de adolescentes praticantes de vo-
leibol, dificilmente encontrara urn referencial no.
literatura brasileira. Assim sendo, e necessario que
o mesmo elabore normas baseadas nos escores bru-
tos do proprio grupo com quem trabalhe.

Para a elabora<;:aode percentis, e necessario
que a amostra seja representativa do grupo a ser
avaliado. A sua elabora<;:aomanual e trabalhosa,
porem atualmente, com a utiliza<;:aode programas
computacionais, a mesma tornou-se mais acessi-
vel. Ja 0 calculo de Perfil Tea elabora<;:aode esca-
las sigma, requerem que se tenha em maos somente
as medias e os desvios padr6es das medidas do
grupo referencial com 0 qual se queira fazer as
compara<;:6es de desempenho does) individuo(s)
avaliado(s).

Percentis e escala sigma tern de conveniente
o fato de, apos ter-se elaborado a(s) tabela(s)
referencial(ais), as mesmas podem ser utilizadas
repetidamente posteriormente. 0 mesmo nao acon-
tece com 0 perfil T, que deve ser re-calculado a
cada avalia<;:aodo. aptidao. Para a solu<;:aodeste
problema, e possivel a elabora<;:aodo.escala t, ba-
seada no.distribui<;:aode percentis, conforme des-
crito no. literatura (KIRKENDALL 1987;
MATHEWS 1986; SAFRIT 1986); no entanto de-
vemos salientar que, no.presente pesquiso.utilizou-
se os valores de perfil T calculado.

Os grupos femininos, de modo geral, apre-
sentaram maior variabilidade nas medidas consi-
deradas, tanto nas analises de variancia em geral,
entre as tres normas, como nas analises post-hoc
(teste de Tukey), para detectar-se entre quais nor-
mas ocorreu a diferen<;:asignificativa.

Nos grupos etarios de 7 anos de ambos os
sexos, verificou-se a inexistencia de diferen<;:assig-
nificativas entre as normas estudas no.maioria dos
testes realizados, 0 mesmo ocorrendo nos grupos
de 15 a l7 anos, no sexo masculino; ja para 0 sexo
feminino 0 mesmo foi observado no grupo de 16
anos, 0 que indica a existencia de pouca variabili-
dade de desempenho nestas faixas etarias.

Em rela<;:aoaos testes realizados - impulsao
horizontal, flexao abdominal em 30 segundos, ar-
remesso de medicine ball, sentar e alcan<;:are cor-
rida em 9 minutos - verificou-se que os testes
indicativos de resistencia aerobic a (corrida em 9
minutos), seguido de for<;:ade membros superio-
res (arremesso de medicine ball) e for<;:ade mem-
bros inferiores (impulsao horizontal), foram as
variaveis das quais observou-se 0 maior numero
de diferen<;:assignificativas entre as tres normas
consideradas, indicando que a variabilidade dos
resultados das mesmas nos 11 grupos etarios con-
siderados foi maior que as demais (for<;:aabdomi-
nal e flexibilidade do quadril).

De acordo com os resultados do.presente pes-



quisa, 0 profissional de Educa<;ao Ffsica e ou Es-
porte devera tomar algumas precau<;6es, quando
da escolha de qual tipo de norma lan<;ara mao no
processo de avalia<;ao da aptidao ffsica de indivf-
duos com ate 15 anos de idade, pois:

- podera, indiferentemente, calcular 0 Perfil
T individual, ou, elaborar tabelas em percentis de
cada medida, pois as diferen<;as existentes entre
os mesmos nao foram, na grande maioria dos gru-
pos estudados, estatisticamente significativas (11
em 110 analises realizadas);

- no entanto, a utiliza<;ao da escala sigma, le-
vara a resultados diferenciados, em rela<;ao a
percentis ou perfil T, pois verificou-se a existen-
cia de diferen<;as significativas nas analises de
variancia/teste de Tukey em 42% entre perfil T e
escala sigma, e, em 29 % entre percentil e escala
sigma nos 22 grupos etarios considerados.
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