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SANDRA MAHECHA MATSUDO, VICTOR matura<;:aosexual foi estabelecido usando a auto-ava-
KEIHAN R. MATSUDO*, Douglas Andrade e lia<;:aodos 5 estagios de Tanner de pelos pubicos
Joyce Rocha. Aptidao Fisica e Tempo Casto As- (x:2,9) e genitais (X:3,3). A avalia<;:ao neuromotora
sistindo TV em Crianc;as de Baixo Nivel S6cio- incluiu os testes de, impulsao vertical (IV), impulsao
Economico. " horizontal (IH), dinamometria (DIN), abdominais

(ABD), velocidade (Sam) e agilidade (SR). Foi apli-
cado urn questionario de atividade ffsica para deter-
minar 0 nivel de atividade (sedentario, irregularmen-
te ativo, regularmente ativo e muito ativo), a percep-
<;:aode esfor<;:odurante atividades de curta e longa
dura<;:ao, os padr6es de andar e subir escadas, e as
atividades para cuidar do lar. Os garotos reportaram
assistir TV em media 4,1 horas por dia ( S: 3,2). Os
valores medios das variaveis de aptidao fisica e a cor-
rela<;:aode Pearson estao resumidos na tabela abaixo.

Os resultados mostram que houve uma correla-
<;:aonegativa e significante entre 0 tempo gasto assis-
tindo TV e a potencia aer6bica e a for<;:ados mem-
bros inferiores. Os valores foram tambem positivos e
significativamente relacionados a adiposidade e ve-
locidade. Estes resultados sugerem que mesmo em
condi<;:6esde baixo nivel s6cio-econ6mico, 0 padrao
de assistir TV tern efeito negativo na aptidao fisica
de crian<;:ase adolescentes.

° nivel de aptidao ffsica de crian<;:asde paises
industrializados tern sido bem estudado, porem a re-
la<;:aoentre 0 nivel de atividade ffsica e aptidao fisica
em crian<;:asde paises em desenvolvimento nao tern
sido suficientemente analisada. ° objetivo deste es-
tudo foi determinar a correla<;:aoentre aptidao fisica e
o tempo gasto assistindo TV em garotos de uma re-
giao de baixo nivel s6cio-econ6mico. Foram avalia-
dos 86 garotos de 9 a 18 anos de idade (X: 12,3 ± 2,3
anos) nas variaveis: peso corporal (47,7 ± 15,8 kg),
altura (153,0 ± 15,5 em), adiposidade (ADP) pela me-
dia de 7 dobras cutaneas e 0 consumo maximo de
oxigenio (V02 max) em termos absolutos (V02 I :
l.min·l) e re1ativos (V0

2
II: ml.kg·l.min·I). °nivel de

ADP V021 V02II IV(em) IH ABD 50m(seg) SR
(mm) (em) (rep) (seg)

X 8,9 2,6 45,6 36,4 194,3 36,7 9,2 11,6
S 5,1 0,7 10,0 11,9 43,5 9,2 1,5 1,1
r 0,27* -0,12* -0,52* -0,28* -0,21 -0,18 0,25* 0,21

* P <.05
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Nivel S6cio-Economico.

o objetivo deste estudo foi testar a hip6tese de
que "tracking" pode ser melhor nas extremidades da
curva da populayao, 49 meninas foram seguidas longi-
tudinalmente cada seis meses por 10 anos. No comeyo
do estudo a idade media foi 10,7 ± 2,0 anos e no final
19,8 ± 2,6. As variaveis da aptidao ffsica mensuradas
foram: peso corporal, altura corporal, adiposidade (me-
dia de 7 dobras cutaneas), impulsao vertical, impulsao
horizontal, agilidade, velocidade e dinamometria. Os
dados foram analisados considerando: A- a amostra
total e B- 0 fndice Z inicial em cada variavel, que divi-
diu a amostra em 3 subgrupos: a) < -1DP; b) -IDP ~ x
~ 1 DP e c) > + 1 DP. Os coeficientes de auto-correla-

I

TOTAL < -lOP -lOP s x s +1 DP > 1 DP

PESO (kg) ,56* ,33 ,32 -,63*
ALTURA (em) ,63* ,57* 57* ,62
AOIPOSIDADE (mm) ,43* ,31 ,30 -,24
IMPULSAo VERTICAL (em) ,13 -,14 ,06 ,16
IMPUlSAo HORIZONTAL(em) ,24 ,11 -,13 ,28
AGILIDADE (sag) ,28 ,37 ,23 ,15
VELOCIDADE (sag) ,57* ,74* ,16 -
OINAMOMETRIA (kg) ,27 ,64* -,04 ,03

Os fndices antropometricos e a velocidade apre-
sentaram uma estabilidade de 10 anos significante ( da
puberdade ao adulto jovem). Dentre.as limitar;;6es do
estudo (ex.: tamanho da amostra) foi observada uma
tendencia a altos coeficientes de estabilidade nas ex-
tremidades da curva para a maioria das variaveis. Isto
traz uma perspectiva positiva para a hip6tese de que ao
menos para algumas variaveis da aptidao ffsica, a esta-
bilidade e melhor nas extremidades.

MARIO BRACCO, ERINALDO ANDRADE, CARLOS
BRITO EVICTOR KEIHAN R. MATSUDO. In-
fluencia do Estado Nutricional Sobre a Estabili-
dade das Varhlveis de Aptidao Fisica em Meni-
nos de Regiao de Baixo Nivel S6cio-Economico

o objetivo do presente estudo foi determinar a
estabilidade das variaveis de aptidao ffsica da infancia
a adolescencia em meninos de diferentes nfveis
nutricionais. Trinta e nove meninos com idade media
de 9,4 ± 1.74 anos no infcio do estudo a 14.7 ± 1.73
anos ao final do estudo foram selecionados do Estudo
Longitudinal de Ilhabela realizado ha dezoito anos pelo
CELAFISCS. Estes meninos foram acompanhados lon-
gitudinalmente por cinco anos, sendo avaliados a cada
seis meses. 0 estado nutricional foi obtido atraves do
metodo de Z-Score, utilizando-se a curva de Estatural
Idade do padrao de referencia do NCHS, adotando-se
o ponto de corte de -1 desvio-padrao para 0 diagn6sti-
co de graus leves de desnutriyao. As variaveis de apti-
dao ffsica analisadas foram: Peso (kg), Altura (em),
Adiposidade (media de sete dobras cutaneas - bfceps,

trfceps, sub-escapular, supra-ilfaca, abdominal, axilar
media e panturrilha) e testes neuromotores para deter-
minar;;ao de forr;;a de membros inferiores (impulsao
vertical sem auxflio dos brar;;os - IVS) e superiores
(preensao manual- DIN); e agilidade (shuttle-run). Os
coeficientes de correlar;;ao foram os seguintes:

Varhiveis < -1 SD -1< SD < 1 > lSD
Peso .55* .63* -.16

Altura .19 .57* -.19
Adiposidade .69* .70* .17

Impulsao .64* .16 .02
Vertical

Agilidade .39 .71* .34
Preensao .37 .46* .01
Manual

*p<.05

No grupo desnutrido e no grupo intermediario,
quase todos os resultados de correlar;;ao foram
significantes. Conclufmos portanto, que 0 estado
nutricional, particularmente nos desnutridos, apresen-
tou importante papel na estabilidade das variaveis de
aptidao ffsica antropometricas e neuromotoras.
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o objetivo deste estudo foi determinar a rela-
<rao entre Indice de Massa Corporal (lMC) e
performance neuromotora em mulheres ativas e se-
dentarias. A amostra foi constitufda por 80 mulheres
ativas com idade entre 50-75 anos (60,3±6,4) e 49
mulheres sedentarias com idade entre 50-85 anos (60.7
±7,2). 0 grupo ativo estava envolvido em atividades
aer6bicas (caminhada, ginastica) tres vezes par se-
mana, uma hora por sessao com tempo medio de pni-

tica de 6,3 anos. As.variaveis mensuradas foram: peso
corporal (kg), altura corporal (cm), adiposidade atra-
yeS da media de 03 dobras cuUineas triceps,
subscapular e suprailfaca (DC), impulsao vertical (IV)
e horizontal (IR), agilidade (SR) e dinamometria
(DIN). Os grupos foram divididos de acordo com 0

IMC: 20-25 normal, > 25-30 sobrepeso e> 30 obeso.
A analise estatfstica utilizada foi a ANOVA One
Way(*) e teste "t" Student (@). Os resultados seguem
abaixo:

Quando comparou as mulheres ativas e seden-
tarias de cada grupo por IMC houve diferen<ra signi-
ficativa na impulsao vertical, sendo que 0 grupo ati-
vo apresentou melhores valores nas variaveis impulsao
horizontal (IR) e agilidade (SR). Estes resultados su-
gerem que a performance neuromotora em mulheres
idosas foi melhor do que nas sedentarias com 0 mes-
mo valor de IMC.

ATIVAS !DADE IMC bc IV IH SR DIN
(allos) (kg/m2

) (mm) (em) (em) (seg.) (kg)
Normal x 59,5 23,0 19,1 * 19,0 111,1 15,93 22,5
n= 18 s 6,2 1,8 4,7 4,6 18,1 2,13 5,0
sobrepeso x 60,6 27,0 23,5** 16,3 104,1 17,11 23,3
n=43 s 6,4 1,2 5,1 5,8 27,2 2,56 4,1

Obeso x 60,4 32,8 31,8 16,8@ 99,9 17,40 23,7
n= 19 s 6,6 1,7 4,0 3,4 22,3 2,76 4,8
SEDENTARIAS
Normal x 59,5 22,1 19,8 16,5 103,1 18,04 24,3
n= 11 s 7,3 1,4 9,4 3,2 21,8 3,05 5,2
Sobrepeso x 60,1 27,5 26,8 14,2 101,5 17,81 24,7
n= 20 s 7,1 1,4 5,2 4,6 20,9 2,75 4,3
Obeso x 62,1 34,9 32,0 12,2 88,9 19,66 26,8
n= 18 s 7,3 3,5 4,9 3,4 17,0 5,91 5,9
*p<O,OI *Normal x Obeso ** Sobrepeso x Obeso @teste "t"


