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° desempenho maximo que pode ser obtido
pOl'urn individuo em uma determinada competi-
<;ao,e dependente da perfeita integra<;ao de uma
serie de fun<;6es,das quais as mais importantes sao:
a) os processos de produ<;ao de energia (aer6bio e
anaer6bio); b) fun<;ao neuromuscular (for<;ae tec-
nica); c) fatores psicol6gicos (motiva<;ao); d) tati-
ca empregada (ASTRAND & RODHAL, 1987).
A participa<;ao percentual de cada urn destes as-
pectos na performance final de urn individuo, e
dependente tambem de muitos fatores, como: tipo
de exercicio (corrida, ciclismo, nata<;ao); rela<;ao
entre intensidade e dura<;ao do esfor<;o; estado de
treinamento; sexo e idade; condi<;6es ambientais;
tipo de equipamento e/ou vestimenta utilizada na
competi<;ao. Embora todos esses fatores possam
influenciar 0 desempenho maximo durante 0 exer-
cicio fisico, muitos autores tern conseguido, com
urn grau relativamente grande de sucesso, identi-
ficar variaveis fisiol6gicas capazes de predizer a
performance, em atividades onde a produ<;ao de
energia, ocorra predominantemente atraves do
metabolismo aer6bio. As variaveis mais frequen-

temente estudadas sao 0 Con sumo Maximo de
Oxigenio (V0

2
max), Economia de Movimento

(EM) e Limiar Anaer6bio (LAn). °conhecimento
da importancia relativa que cada uma dessas vari-
aveis fisiol6gicas, pode apresentar sobre a
performance em atividades de endurance, tern per-
mitido importantes aplica<;6es praticas, tanto na
sele<;ao de atletas, como na prescri<;ao e controle
do treinamento de alto rendimento (FARREL et
aI, 1979 ; DWYER & BYBEE, 1983 ; KORHT et
al. 1989 ; DENADAI & BALIKIAN JUNIOR,
1995).

Este artigo revisa as informa<;6es existentes,
sobre 0 grau de influencia que 0 V0

2
max, EM e

LAn, apresentam sobre a performance aer6bia nos
esportes mais comumente estudados: corrida, ci-
clismo e nata<;ao.

CONSUMO MAxIMO DE
OXIGENIO: V0

2
MAX

Existe consenso na literatura, que 0 V0
2
max

e a variavel fisiol6gica que melhor descreve a ca-
pacidade funcional dos sistemas cardiovascular e
respirat6rio. Este indice, representa a capacidade



maxima de integra<;ao do organismo, em captar,
transportar e utilizar 0 oxigenio para os processos
aer6bios de produ<;ao de energia, durante a contra-
<;aomuscular. Em indivfduos jovens e aparente-
mente saudaveis, 0 V02max varia entre 40 e 50
mlKg'1 .min,l. Entretanto, estes valores sac de 1,5
a 2,0 vezes maior em corredores (60 a 85 ml.Kg-
l.min,I.), ciclistas (60 a 74 ml.Kg'l.min-I.) e nada-
dores (50 a 70 ml.Kg'l.min'I.) (DENADAI, 1995a).
Em fun<;ao disso, 0 metodo mais tradicional para
se estimar a performance em atividades de
endurance, tern sido a determina<;ao da potencia
aer6bia maxima, ou seja, do V02max.

Muitos estudos tern mostrado que em grupos
heterogeneos de corredores (COSTILL et al. 1973;
DAVIES & THOMPSON, 1979), ciclistas
(BURKE et al. 1977; STROMME et al. 1977) e
nadadores (HOLMER et al. 1974) 0 V0

2
max e

positivamente correlacionado com a performance
obtida em provas de endurance. Nestes estudos, a
correla<;ao entre V0

2
max e a velocidade de prova,

varia entre 0,80 e 0,90.
Outros estudos entretanto, que analisaram gru-

pos de atletas com valores mais homogeneos de
V0

2
max, tern verificado que a performance pode

nao depender apenas da potencia aer6bia maxima.
HAGBERG & COYLE (1983) examinaram a re-
la<;aoentre 0 V0

2
max e a performance em uma

prova de marcha atletica de 20 Km. Os atletas fo-
ram ranqueados de 1 a 8, de acordo com suas ve-

locidades medias de prova. °V02max foi apenas
moderadamente correlacionado com a velocidade
de prova (r = 0,62), sendo observado ainda, que os
seis melhores atletas possufam urn V02max bem
pr6ximo a 60 ml.Kg'i.min-I., com urn valor leve-
mente maior para 0 sujeito numero 2. Apesar des-
ta semelhan<;a, a performance na prova diferiu em
mais de 30% entre os indivfduos (Figura 1).

Conclus5es semelhantes foram obtidas, quan-
do se analisou a performance no ciclismo. COYLE
et al. (1988) analisaram 14 ciclistas altamente trei-
nados, que possufam valores muito similares de
V0

2
max (65 - 70 ml.Kg'l .min-I.). Nesteestudo foi

solicitado a todos os sujeitos, que pedalassem em
uma intensidade correspondente a 88% V02max,
durante 0 maior tempo possfvel. Embora 0 V02max
tenha side virtualmente identico entre os indivf-
duos, 0 tempo para se atingir a fadiga variou mais

-do que 6 vezes (12 - 75 min).
A pequena correla<;ao que pode existir entre

o V02max e a performance, principalmente entre
indivfduos altamente treinados, ocorre provavel-
mente pOl'que nem sempre 0 V02max se modifica
com 0 treinamento ou com 0 destreinamento, em-
bora nestas condi<;5es,possa existir respectivamen-
te, aumento ou diminui<;aoda performance aer6bia.
KOHRT et al. (1989) avaliaram urn grupo de
triatletas, em quatro momentos ao longo de uma
temporada de treinamento (fevereiro, maio, agos-
to e outubro). Durante este perfodo, apenas 0

FIGURA I - Relw;ao entre 0 consumo maximo de oxigenio (V02max) e a velocidade na prova de
marcha at/hica de 20 Km. Adaptado de HAGBERG & COYLE (1983).
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V02max medido no ciclismo modificou-se
significantemente (5%), enquanto os V0

2
max

medidos na esteira e bicicleta, permaneceram cons-
tante durante todo 0 perfodo de treinamento. Em-
bora 0 V02max tenha permanecido constante, a
performance melhorou nos tres eventos durante a
competivao de triatlo. Do mesmo modo, pequenos
perfodos de destreinamento, que ocorrem apenas
pela diminuivao da sobrecarga aplicada (volume,
intensidade ou frequencia), ou mesmo pel a inter-
rupvao total do treinamento, podem ocorrer dimi-
nuivao da atividade enzimatica aer6bia e/ou da
performance sem que exista uma diminuivao si-
milar do V0

2
max (DARRELL et al. 1987). Esta

ausencia de sensibilidade do V0
2
max as adapta-

v6es determinadas pelo treinamentol
destreinamento, que ocorre principalmente em in-
divfduos altamente treinados, pode ser explicada
a partir dos fatores que limitam a potencia aer6bia
maxima. Como nestes grupos de indivfduos, 0

V0
2
max parece ser limitado pelos fatores centrais

(debito cardfaco maximo e/ou ventilavao pulmo-
nar e difusao alveolo-capilar) (DENADAI, 1995a),
as adapta<;6es perifericas (- capilariza<;ao, - ativi-
dade enzimatica aer6bia) que continuam ocorren-
do mesmo ap6s meses ou anos de treinamento,
acabam nao sendo detectadas pelo V0

2
max. Estas

adaptav6es perifericas podem determinar a melhora
da performance aer6bia (COYLE, 1995).

Deste modo, verifica-se que 0 sucesso em pro-
vas de endurance, e dependente de valores bem
elevados de V0

2
max. Entretanto, uma vez atingi-

do este criterio, outros fatores, conforme sera dis-
cutido a seguir, passam a ser mais importantes na
determina<;ao da performance aer6bia.

E importante destacar ainda, que 0 modo pelo
qual 0 V02max e expresso, ou seja, valores abso-
Jutos (llmin) ou relativos (ml.Kg-J .min-I.), influen-
cia seu grau de correla<;ao com a performance. Na
corrida, onde a necessidade de energia varia em
fun<;aodo peso corporal, 0 VO,max se correlaciona
mais com a performance, quando e expresso em
valores relativos (BRANDON, 1995). Em exercf-
cios onde nao existe a sustentavao do peso corpo-
ral, como na nata<;aoe ciclismo (estacionario e de
campo), a performance em exercfcios de endurance

e mais relacionada com 0 VO,max expresso em
valores absolutos (ERIKISSON et al. 1978 ;
WILMORE & COSTILL, 1994).

A Economia de Movimento (EM) pode ser
definida como sendo 0 consumo de oxigenio (VO,)
obtido em fase estavel, para uma determinada ati-
vidade submaxima. Urn atleta mais econ6mico,
consome menos oxigenio, do que outro menos eco-
n6mico, para uma determinada intensidade de es-
for<;o, e teoricamente pelo menos, e capaz de se
deslocar mais rapidamente ou conservar energia
para os estagios finais da competi<;ao. Alguns au-
tores tern mostrado que a EM pode variar em ate
15%, mesmo dentro de umgrupo de ciclistas bem
tr~inados (COYLE et al. 1991), corredores de eli-
te (MORGAN et al. 1991) e principal mente quan-
do se comparam nadadores com triatletas de elite,
durante a nata<;ao (TOUSSAINT, 1990).

A EM tern sido identificada com urn fndice
capaz de determinar a performance entre corredo-
res (MORGAN & CRAIB, 1992), ciclistas
(COYLE et al. 1988) e nadadores (MONTPETIT
et al. 1988).

Em corredores de longa disUlncia, a EM se
correlaciona bem com a performance (r = 0,82),
particularmente quando os atletas apresentam va-
lores similares de V0

2
max. Alem disso, CONLEY

& KRAHENBUHL (1980) verificaram que corre-
dores de longa distancia de alta performance, sao
mais econ6micos do que corredores de desempe-
nho apenas moderado. DANIELS & DANIELS
(1992) propuseram que a interrela<;ao entre
V0

2
max e EM, que pode ser expressa atraves da

determina<;ao da velocidade de corrida correspon-
dente ao V02max (vV0

2
max), se correlaciona

melhor com a performance do que 0 VO,max ou a
EM utilizados isoladamente. Confirmando esta
hip6tese, MORGAN et al. (1989) verificaram que
a vV0

2
max correlacionou-se melhor com a

performance em uma prova de corrida de 10 Km
(r = 0,87), do que a EM (r = 0,64) ou VO,max (r =
0,45). -



A EM para a natayao pode ser especialmente
importante, ja que 0 gasto energetico neste tipo de
exercfcio, e altamente dependente da tecnica de
nado, podendo apresentar grande variayao indivi-
dual. KOHRT et al. (1987) avaliando 13 triatletas
treinados, verificaram que 0 V02 durante a nata-
yao realizada contra uma resistencia de 3 Kg, va-
riou entre 22,5 e 51,8 ml.Kg-1.min-1• (1,45 a 3,961/
min). HOLMER (1972) mostrou que nadadores de
elite, possuem urn menor V0

2
para uma determi-

nada velocidade de nado, do que nadadores
destreinados, concluindo que os nadadores mais
treinados, tinham uma maior eficiencia de forya
propulsiva. TOUSSAINT (1990) comparou a efi-
ciencia propulsiva (energia utilizada para vencer 0

arrasto/energia total utilizada) entre nadadores e
triatletas de elite. Para a mesma potencia de nado,
os grupos nao se diferenciaram na eficiencia bru-
ta, frequencia de brayada e trabalho por brayada.
Entretanto, os nadadores apresentaram uma maior
distancia por brayada (1,23 vs. 0,95 m) e maior
velocidade de nado (1,17 vs. 0,90 m/seg.). A efici-
encia propulsiva foi de 61% para os nadadores,
enquanto para os triatletas foi de apenas 44%. Em
outro estudo, que comparou tambem triatletas do
sexo masculino, com nadadores e nadadoras, veri-
ficou-se que em todas as velocidades de nado, os
triatletas sempre apresentaram urn V0

2
mais ele-

vado, do que os nadadores de ambos os sexos.
Embora muitos triatletas possufssem urn V0

2
max

marcadamente maior, principalmente em relayao
as nadadoras, poucos possufam uma performance
semelhante a das piores nadadoras. Muitas nada-
doras com urn V0

2
max de 2,1 a 2,3 l/min, nada-

yam a prova de 400 metros, com 0 mesmo nivel
de performance dos triatletas, que tinham valores
acima de 5,0 l/min (WILMORE & COSTILL,
1994) (Figura 2).

Alguns estudos mostram ainda, que a EM
na natayao foi positivamente correlacionada com
a performance de nadadores (MONTPETIT et al.
1988), e de triatletas durante a natayao (DENGEL
et al. 1989). Estes dados indicam que a performance
na natayao, e potencialmente mais influenciada
pel a EM, do que pela potencia aer6bia do atleta,
devendo a tecnica de nado receber especial aten-
yao durante 0 treinamento.

E importante destacar ainda, que muitos fa-
tores extrfnsecos podem influenciar a EM durante
o exercfcio. a uso de roupa de borracha (neoprene)
durante a natayao, que e permitida em algumas
provas de triatlo (temperatura da agua abaixo de
21Qq, reduz 0 arrasto em ate 14% (TOUSSAINT
et al. 1989). No ciclismo, a EM pode ser afetada
pela posiyao corporal, altura do selim, comprimen-
to da alavanca do pedal, utilizayao de firma pe,

FIGURA 2 - Relar;iio entre 0 consumo de oxigenio (VO) e velocidade de nado, em triatletas, nadadores
e nadadoras. Adaptado de WILMORE & COSTILL (1994) .

.2 4s::
cQ)
OJ

'x 3o
Q)
'0
o 2
E~en
s:: 1o
()

Velocidade de nado (m/seg)

I .• TRIATLETAS 11 NADADORES . NADADORAS I



altura e comprimento do quadro e angulac,;ao do
selim (INBAR et al. 1983; ADRIAN & COOPER,
1989; DANIEL et al. 1995).

RESPOSTA DO LACTATO SANGUINEO
DURANTE 0 EXERCICIO - LIMAR

ANAEROBIO

Embora existam ainda muitas controversias
em torno da sua fundamentac,;ao te6rica (DAVIS,
1985; BROOKS, 1985), terminologia
(WASSERMAN et al. 1973 ;FARRELL et al. 1979
; KINDERMANN et al. 1979) e protocolo de de-
terminac,;ao (COYLE, 1995 ; WELTMAN, 1995),
a resposta do lactato sanguineo durante 0 exerci-
cio, apresenta-se atualmente como 0 melhor indi-
ce para a predic,;aode performance, em provas onde
a produc,;aode energia, ocorra predominantemente
a partir do sistema aer6bio.

Esta alta capacidade de predic,;ao de desem-
penho, parece nao ser influenciada, conforme sera
discutido a seguir, por algumas variaveis que po-
tencialmente poderiam diminuir a relac,;aoexistente
entre 0 lactato sanguineo e a performance aer6bia.

Baseados principalmente nos estudos desen-
volvidos por WASSERMAN e colaboradores
(WASSERMAN et al. 1973 ; DAVIS et al. 1979 ;
DAVIS et al. 1982), urn grande numero de autores
tern utilizado 0 termo "Limiar Anaer6bio", para
identificar 0 comportamento do lactato sanguineo
durante 0 exercicio. Entretanto, antes de apresen-
tarmos os resultados dos estudos que analisaram a
relac,;aoentre lactato sanguineo e performance, e
importante destacar que serao mantidos e
explicitados as diferentes terminologias e criteri-
os utilizados pelos autores, para identificar a res-
posta do lactato sanguineo durante 0 exercicio. Esta
observac,;aoe importante, pois conforme ja discu-
tido anteriormente (DENADAI, 1995b), 0 grande
numero de terminologias e criterios empregados,
podem determinar intensidades bem diferentes de
exercicio.

a. Nivel de condicionamento
Mesmo em grupos de atletas altamente trei-

nados, com valores similares de V0
2
max, a res-

posta do lactato sanguineo e altamente
correlacionada com a performance aer6bia.

FARRELL et al. (1979) examinaram a capa-
cidade do OPLA - "onset plasma lactate
acccumulation" (intensidade de exercicio anterior
ao aumento exponencial do lactato sanguineo) e
do V0

2
max em realizar a predic,;aode performance

durante a corrida, realizada em diferentes disUln-
cias (3,2; 9,7; 15,0; 19,3 e 42,2 Km). Para todas
as distancias, a intensidade correspondente ao
OPLA, correlacionou-se melhor com a
performance, do que 0 V02max. Alem disso, veri-
ficou-se atraves da analise de regressao multipla,
que a capacidade de predic,;ao de performance da
velocidade correspondente ao OPLA, nao foi au-
mentada, pela adic,;aode outras variaveis fisiol6gi-
cas (V0

2
max, EM, % fibra do tipo I). Do mesmo

modo, HAGBERG & COYLE (1983) verificaram
que 0 limiar de lactato (LL) (intensidade de exer-
cicio na qual 0 lactato sanguineo aumenta 1 mM
em relac,;aoa linha de base) relacionou-se mais com
a performance durante a marcha atletica de 20 Km
(r = 0,94) do que 0 V0

2
max (r = 0,62) apresentado

pelos atletas.
Estes mesmos resultados sao observados

quando analisou-se a predic,;aode performance em
ciclistas altamente treinados, que apresentavam
valores homogeneos de V0

2
max (COYLE et al.

1988; COYLE et al. 1991).

b. Treinamento
Muitos estudos tern verificado que as mudan-

c,;asdeterminadas pelo treinamento, na resposta do
lactato sangufneo durante 0 exercicio, e proporci-
onalmente diferente quando comparadas as mu-
danc,;asque ocorrem no V0

2
max. A grande maio-

ria tern mostrado, que as intensidades de exercicio
correspondente aos varios indices que determinam
a resposta do lactato ao exercicio (OPLA, LL,
OBLA , LAn) se modificam mais com 0 treina-
mento do que 0 V02max. Isto e particularmente
verdadeiro, quando se avaliam atletas altamente
treinados (SJODIN et al. 1982). E em func,;aodis-
so provavelmente, que a capacidade de predic,;ao



de performance do lactato sanguineo, nao e afeta-
da pelo treinamento.

Esta hip6tese e confirmada pelos dados en-
contrados pOl'TANAKA et al. (1984), que verifi-
caram uma alta correla<;aodurante urn acompanha-
mento longitudinal (4,5 meses de treinamento),
entre as mudan<;asque ocorrem no YO? correspon-
dente ao LL (ponto de inflexao da curV"ade lactato
sanguineo) e a performance na corrida de 10 Km.

.Os autores propuseram que urn aumento de 1
ml.Kg-1.min-l. no V0

2
de LL, melhora em 20 se-

gundos a performance da prova. Foi verificado ain-
da, que 0 V0

2
max melhorou com 0 treinamento,

entretanto, a rela<;aoentre as mudan<;asno V0
2
max

e a performance da corrida, nao foram significantes.

c. Doenfa cardiovascular
COYLE et al. (1983) compararam seis paci-

entes cardiacos (isquemia miod.rdica), que trei-
navam 5 dias/semana, na maior intensidade que
podia ser tolerada (limitada pOl'sintoma), com cor-
redores saudaveis, que apresentavam a mesma ida-
de e estavam realizando urn programa de treina-
mento, que em termos de volume e intensidade,
era semelhante ao dos pacientes. Os grupos foram
comparados em rela<;aoaLL (intensidade de exer-
dcio na qual 0 lactato sanguineo aumenta 1 mM

em rela<;aoa linha de base), VO?max e performance
na corrida de 8 Km. Embora os corredores sauda-
veis possuissem urn V0

2
max significantemente

maior (18%), nao existiu diferen<;a entre os gru-
pos, na performance da corrida de 8 Km. Quando
o V0

2
no LL foi comparado entre os grupos, nao

foi encontrado diferen<;asignificante (37,0 vs. 37,8
ml.Kg-1.min-I. - pacientes x corredores saudaveis).
Entretanto, os corredores saudaveis atingiram 0 LL
em 84% do V02max, enquanto os pacientes em
99,8% do V0

2
max. Como a EM nao foi diferente

entre os grupos, pode-se concluir que a resposta
do lactato sanguineo (LL) e capaz de predizer a
performance, mesmo em pacientes com doen<;a
cardiovascular (Figura 3).

d. Sexo
Embora a grande maioria dos estudos que

analisaram a rela<;ao entre a resposta do lactato
sanguineo e a performance aer6bia, tenham utili-
zado individuos do sexo masculino, pode-se veri-
ficar que a predi<;ao de performance pelo lactato,
nao e inf1uenciada pelo sexo.

FAY et al. (1989) investigando urn grupo de
mulheres treinadas (VO?max = 59,7 ml.Kg-l.min-
I.) verificaram que os limiares aer6bio (2 mM) e
anaer6bio (4 mM), foram altamente

FI?URA 3 - Consumo maximo .de oxigenio (V02max) e limiar de laetato (LL) enLpaeientes eardfacos
tremados e eorredores saudavels. Adaptado de COYLE et alii (1983).
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correlacionados com a performance encontrada nas
distancias de 5, 10 e 16,09 Km (r = 0,83 a 0,94).
Do mesmo modo, YOSHIDA et al. (1990) verifi-
caram que a intensidade de exercfcio correspon-
dente ao LL (ponto de inflexao da curva de lactato)
e ao OBLA (4 mM), foram altamente
correlacionados com a performance de corredoras
nas distancias de 800, 1500 e 3000 metros.

e.ldade
ALLEN et al. (1985) compararam urn grupo

de atletas veteranos (X = 56 anos) com urn grupo
de corredores jovens (X = 25 anos). Apesar da
performance na corrida de 10 Km ter side igual
entre os dois grupos, os atletas veteranos possui-
am urn V0

2
max significantemente menor. Por ou-

tro lado, a velocidade e 0 V0
2

equivalente ao LL
(2,5 mM de lactato) nao foram diferentes entre os
grupos. 0 fato de que 0 LL ter ocorrido na mesma
velocidade e V0

2
nos dois grupos de corredores,

permitiu aos autores explicar porque a performance
na prova de 10 Km pode ser semelhante, apesar de
urn V0

2
max significantemente menor nos corre-

dores veteranos.

CAPACIDADE DE PREDI<;AO DE
PERFORMANCE DOS DIFERENTES

CRITERIOS UTILIZADOS NA
IDENTIFICA<;AO DA RESPOSTA DO
LACTATO DURANTE 0 EXERCICIO

Apesar dos dados existentes na literatura mos-
trarem que todos os criterios empregados na iden-
tificac;ao da resposta do lactato sanguineo durante
o exercfcio (LL, OPLA, OBLA eLAn) apresenta-
rem uma alta correlac;ao com a performance
aer6bia, alguns estudos sugerem que esta capaci-
dade de predic;ao, pode ser influenciada pel a dura-
c;aoda prova.

TANAKA & MATSUURA (1984) examina-
ram a capacidade que as velocidades de corrida
equivalentes ao LL - vLL (ponto de inflexao da
curva de lactato) e ao OBLA - vOBLA (4mM)
possuiam para predizer a velocidade media da pro-
va de maratona - vM. A vLL foi muito pr6xima e

significantemente correlacionada (r = 0,78) com a
vM (vLL = 274 m/min e vM = 269 m/min). Por
outro lado, a vOBLA foi significantemente maior
(vOBLA = 318 m/min) e nao tao fortemente
correlacionada (r = 0,68) com a vM. Os autores
concluiram que a vLL e urn melhor preditor da
performance da maratona, enquanto a vOBLA pode
estar mais associ ada, a provas aer6bias de menor
durac;ao « 16 Km).

Estes mesmos resultados foram encontrados
por FOHRENBACH et al. (1987) que compara-
ram a vM, com as velocidades correspondentes a
2,5 mM (v2,5), 3 mM (v3) e 4 mM (v4) de lactato
sanguineo. Todas as velocidades (v2,5, v3 e v4)
foram altamente correlacionada com vM. Entre-
tanto, as v2,5 e v3 foram mais pr6ximas da vM,
do que a v4 (vM = 277; v2,5 = 275; v3 = 280 e v4
= 287 m/min).

Confirmando a hip6tese apontada por
TANAKA & MATSUURA (1984), POMPEU et
al. (1996) verificaram que a velocidade de corri-
da, medida diretamente na pista, equivalente a 4
mM de lactato sanguineo (v4), possui uma maior
capacidade de predic;ao da performance na prova
de 5 Km (v5Km), quando comparada com as ve-
locidades equivalentes a 2 mM (v2) e 8 mM (v8)
(v5Km = 315; v2 = 277; v4 = 302 e v8 = 327 m/
min).

Apesar do numero reduzido de estudos, e ba-
sicamente relacionados com a corrida, pode-se
sugerir que a capacidade de predic;ao de
performance, pode ser tao mais precisa, quanto
mais 0 indice utilizado para determinar a resposta
do lactato sanguineo, identificar uma intensidade
de esforc;o, que se aproxime da velocidade empre-
gada na prova que se ira realizar a predic;ao de
performance.

Com base nos dados que foram apresentados
anteriormente, pode-se verificar que a performance
aer6bia, principalmente dentro de urn grupo hete-
rogeneo de atletas, e profundamente influenciada
pelo V02max. Este fate e confirmando pelos ele-



vados valores de V0
2
max que os atletas de

endurance apresentam, sendo em media, de 1,5 a
2,0 vezes maior do que os observados em indivf-
duos nao ativos, da mesma faixa etaria. Por outro
lado, entre atletas altamente treinados, a prediyao
do desempenho pelo V0

2
max, pode apresentar li-

mitayoes. Nestes grupos de atletas, a EM, princi-
palmente quando associada ao comportamento do
V0

2
max, ou seja, encontrando-se a velocidade

correspondente ao V02max (vV02max), pode ser
urn 6timo preditor da performance aer6bia. Final-
mente, a variavel fisiol6gica que parece predizer a
performance com a maior precisao, podendo res-
ponder por ate 95% da variayao da performance
encontrada entre os indivfduos, e a resposta do
lactato sangufneo durante 0 exercfcio, que pode
ser identificada por diferentes terminologias (LL,
OPLA, OBLA eLAn) e protocolos. E importante
salientar, que a capacidade de prediyao de
performance a partir do lactato sangufneo, aumen-
ta significantemente, quando se observam os se-
guintes aspectos: 1) utilizayao de urn fndice para
deterrninayao da resposta do lactato sangufneo, que
identifique uma intensidade de esforyo, que se
aproxime 0 maximo possfvel, da velocidade que e
empregada na competiyao; 2) utilizayao dos testes
de campo para a determinayao da resposta do
lactato, ja que alem de observar-se 0 princfpio da
especificidade do movimento, nestes testes os in-
divfduos estao sujeitos tambem, as influencias das
foryas que se opoem ao movimento (influencian-
do portanto a EM), as quais normalmente nao es-
tao presentes nos testes de laborat6rio, como 0

demonstrado recentemente por BALIKIAN &
DENADAI (1996) e POMPED et al. (1996).
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