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• RELA~AO ENTRE COMPOSI~AO CORPORAL E A-PERFORMANCE DE PADROES MOTORES
FUNDAMENTAlS EM ESCOLARES

o presente estudo teve por objetivo verificar a rela~ao
entre a composi~ao corporal e a performance nos pad roes mo-
tores fundamentais de locomo~ao e de manipula~ao de escola-
res da cidade de Curitiba, PRoForam selecionadas 80 crian~as
do sexo masculino e 80 crian~as do sexo feminino na faixa etaria
de 5 a 8 anos. Para avaliar os pad roes motores fundamentais foi
utilizado "Test of Gross Motor Development" (ULRICH, 2000).
A composi~ao corporal foi obtida mediante valor do percentual
de gordura corporal, onde foram medidas as dobras cutaneas,
tricipital e panturrilha, utilizou-se 0 protocolo de SLAUGHTER
et al (1988) e um plic6metro da marca LANGE. ANOVAs (two-
way) e correla~ao de Pearson foram calculadas nos resultados
das medidas dependentes a um nivel de significancia de 0,05.
Os resultados indicaram que com 0 aumento da idade ocorreu
aumento na massa magra: 5 anos (16,7 ± 2,2 kg); 6 anos (19,2
± 2,7 kg); 7 anos (21,3 ± 2,5 kg); 8 anos (22,2 ± 2,5 kg) (p
< 0,05); melhoria na performance dos padroes motores de 10-
como~ao: 5 anos (14,1 ± 4,3); 6 anos (14,0 ± 3,3); 7 anos
(16,5 ± 3,0); 8 anos (16,9 ± 3,4) (p < 0,05); e melhoria na
performance dos pad roes motores de manipula~ao: 5 anos (9,9
± 3,5); 6 anos (10,1 ± 2,7); 7 anos (11,6 ± 2,2); 8 anos
(12,0 ± 2,4) (p < 0,05). Com rela~ao ao sexo, os meninos
apresentaram resultados significativamente superiores na mas-
sa magra: masculino (20,8 ± 2,4 kg), feminino (18,9 ± 2,5
kg) e nos padroes motores de manipula~ao: masculino (11,7
± 3,0); feminino (10,1 ± 2,5) (p < 0,05). Meninas obtiveram
resultados superiores no percentual de gordura corporal: mas-
culino (25,9 ± 4,3 %); feminino (24,0 ± 4,4 %) (p < 0,05).
Com rela~ao ao sexo masculino, analises de correla~ao indica-
ram resultados significativos entre: idade (r=0,32) e locomo-
~ao; estatura (r=0,32) e locomo~ao; massa corporal (r=0,26)
e locomo~ao; massa magra (r=37) e locomo~ao; idade
(r=0,23) e manipula~ao. Com rela~ao ao sexo feminino, corre-
la~oes significativas foram encontradas entre: idade (r=0,36)
e locomo~ao; estatura (r=0,32) e locomo~ao; massa corporal
(r=0,26) e locomo~ao; massa magra (r=0,32) e locomo~ao;
idade (r=0,40) e manipula~ao; estatura (r=0,27) e manipula-
~ao; massa magra (r=0,32) e manipula~ao. Conclui-se que a
estimula~ao ambiental e um dos principais influenciadores na
aquisi~ao e performance dos padroes motores fundamentais, e
que a composi~ao corporal nao e um fator determinante na
aprendizagem e execu~ao destes movimentos.

PALAVRAS-CHAVE: Composi~ao corporal; Padroes mo-
tores fundamentais; Escolares.
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RELATION BETWEEN BODY COMPOSITION
AND THE PERFORMANCE OF
FUNDAMENTAL MOTOR PATTERNS IN
SCHOOLCHILDREN

This study was designed to investigate the relationship
between body composition and the performance in fundamen-
tal motor skills of locomotion and manipulation of school children
of Curitiba, Parana. Subjects were 80 male and 80 female
children at four age levels (5, 6, 7 e 8 years-old). The scores on
the fundamental motor patterns was obtained by the Test of Gross
Motor Development (TGMD). Body composition was obtained
by the percentage of body fat (SLAUGHTER et al. 1988).
ANOVA's two way and Pearson Moment Correlation were
calculated on the scores of the dependent measures, The alpha
level was stipulated at 0,05. The results indicated that as age
increases: body mass increases: 5 years (16,7 ± 2,2 kg); 6
years (19,2 ± 2,7 kg); 7 years (21,3 ± 2,5 kg); 8 years (22,2
± 2,5 kg) (p < 0,05); increase on the performance of funda-
mental motor patterns of locomotion: 5 years (14,1 ± 4,3); 6
years (14,0 ± 3,3); 7 years (16,5 ± 3,0); 8 years (16,9 ± 3,4)
(p < 0,05); increase on the performance of fundamental motor
patterns of manipulation: 5 years (9,9 ± 3,5); 6 years (10,1 ±
2,7); 7 years (11,6 ± 2,2); 8 years (12,0 ± 2,4) (p < 0,05).
The results indicated that males were superior on body mass
(20,8 ± 2,4 kg) than females (18,9 ± 2,5 kg) and on funda-
mental motor patters of manipulation: males (11,7 ± 3,0);
females (10,1 ± 2,5) (p < 0,05), Females presented superior
results for body fat males (25,9 ± 4,3 %); females (24,0 ± 4,4
%) (p < 0,05), For male children, Pearson Moment Correlations
indicated significant effects between: age (r=0,32) and
locomotion; height (r=0,32) and locomotion; body mass
(r=0,26) and locomotion; lean body mass (r=37) and
locomotion; age (r=0,23) e manipulation. For females children,
significant effects between: age (r=0,36) and locomotion; height
(r=0,32) e locomotion; body mass (r=0,26) e locomotion; lean
body mass (r=0,32) and locomotion; age (r=0,40) and
manipulation; height (r=0,27) and manipulation; lean body mass
(r=0,32) and manipulation, The environment can be considered
as the major factor contributing for the acquisition and performance
of fundamental motor patterns and that body composition it is not
determinant in the learning and execution of those movements,

KEY WORDS: Body composition; Fundamental motor
patterns,



INTRODU<;AO
Uma das grandes doen<;as da atualidade e que

atinge uma parcela considenlvel da popula<;ao mun-
dial, e a obesidade. Sendo considerada urn dos prin-
cipais problemas de saude publica da atualidade, e
a doen<;a cronic a mais comum dos paises industri-
alizados (BAR-OR, 1993).

A Obesidade pode ser definida como uma
quantidade excessiva de gordura corporal, ou seja,
lipideo em excesso armazenado no tecido adiposo
(MCARDLE, et al., 1998), e seu desenvolvimento
pode ser considerado urn problema multifatorial,
onde devem ser compreendidos os aspectos indivi-
duais, a predisposi<;ao genetica, social, racial, cul-
tural e os fatores geognlficos, ou seja, a obesidade
pode ser resultante da genetic a e de influencias
ambientais (JONIDES, 1990).

Atualmente a obesidade na infancia e adoles-
cenci a tern adquirido propor<;oes epidemicas. Nos
Estados Unidos, ocorreu urn aumento de aproxi-
madamente 50% nas ultimas decadas, com cerca
de 20 a 27% de adolescentes obesos (DIETZ &
ROBINSON, 1993). No Brasil, a prevalencia de
obesidade entre crian<;as esta em tomo de 20%. Na
regiao Sudeste e SuI do Brasil, a ocorrencia de obe-
sidade na popula<;ao adulta e infantil e maior que a
ocorrencia de desnutri<;ao (BANKOFF, 1999).

A obesidade em crian<;as e adolescentes e urn
fator de importancia nos estudos da area da Educa-
<;aoFisica. 0 primeiro motivo e p6rque 0 excesso
de peso e de gordura corporal nos jovens aumenta
o risco dos adultos apresentarem sobrepeso ou obe-
sidade. 0 segundo e que a obesidade em idades
precoces esta associada ao aparecimento e des en-
volvimento de fatores de risco que podem predis-
por os adultos a disturbios metab6licos e funcio-
nais, outro motivo e devido a comportamentos e
habitos inadequados quanta a dieta e a atividade
fisica incorporada na infancia e na adolescencia,
tendo por consequencia a obesidade na fase adulta
(GUEDES & GUEDES, 1997).

Crian<;as com sobrepeso ou obesidade apre-
sentam inatividade fisica como caracteristica pri-
maria (PINHO & Petroski, 1999). Isto pode refletir
em seu comportamento motor, pois crian<;as que
nao praticam atividades fisicas ativas podem nao
desenvolver as experiencias motoras necessarias
para a aquisi<;aode habilidades basicas. A aquisi<;ao
das habilidades motoras basicas ou dos padroes mo-
tores fundamentais, e de grande importancia, prin-
cipalmente na primeira infancia escolar, pois e nesta

fase que a crian<;a devera adquirir os movimentos
motores fundamentais que servirao de base para
que ela possa ter uma transi<;ao adequada na futura
aquisi<;ao de movimentos motores especificos
(CAMPOS, 1996).

Os padroes motores fundamentais aparecem
em uma ampla variedade de esportes, de jogos e
de outras atividades motoras, no basquete por
exemplo, 0 jogador tern que correr, saltar, arre-
messar, receber, curvar-se (CLARK, 1994). Estes
movimentos saG caracterizados como fundamen-
tais ou basicos, porque poderao ser aplicados em
divers as modalidades e situa<;oes. Se a crian<;a nao
desenvolver adequadamente estes padroes ou ha-
bilidades, ela tera dificuldades de combinar e de
modificar estes movimentos em forma de movi-
mentos mais especializados, com nitida
visualiza<;ao de uma serie de erros de execu<;ao
(SEEFELDT, 1980).

Os padroes motores fundamentais podem ser
divididos em 3 categorias. De locomo<;ao, saGaque-
les que perrnitem a crian<;a uma explora<;ao do es-
pa<;o, como andar, saltar, correr, galopar, saltar,
saltar em urn pe, rolar e trepar. De manipula<;ao,
que envolvem 0 relacionamento do individuo com
urn objeto como 0 arremessar, receber, rebater, chu-
tar, quicar a bola, e outros. A terceira categoria e 0

equilibrio, e este que perrnitira a crian<;a uma pos-
tura no espa<;oe em rela<;ao a for<;ade gravidade, e
essencial para a realiza<;ao dos padroes de loco-
mo<;ao e manipula<;ao (TAN! et ai., 1988).

o periodo dos padroes motores fundamentais,
segundo a literatura (TANI et ai., 1988; CAMPOS
et ai., 1996; FURTADO JR., 1997) eo mais sensi-
vel dentro de todo 0 processo de desenvolvimento
do ser humano, e onde a crian<;aapresenta uma pre-
disposi<;ao para 0 aprendizado de movimentos. A
fase da aquisi<;ao destes movimentos vai, aproxi-
madamente, dos dois aos sete anos. Esta fase e di-
vidida em tres estagios, dos dois aos tres anos e
considerado 0 estagio inicial, onde existe ausencia
de partes no movimento e usa restrito do corpo,
conseqtientemente causando coordena<;ao e fluidez
ritmicas insuficientes. 0 segundo e 0 estagio ele-
mentar que vai aproximadamente de quatro a cin-
co anos, este envolve maior controle, melhor coor-
dena<;ao e ritmo dos movimentos fundamentais. 0
ultimo estagio desta fase e 0 maduro, aproximada-
mente dos cinco aos sete anos, caracteriza-se pela
eficiencia mecanica, coordena<;ao e performance
controlada. A partir dos sete anos de idade a crian-
<;aira passar por urn refinamento e combina<;oes



das habilidades adquiridas nas fases anteriores
(FURTADO JR., 1997).

Apesar dos grandes impulsos da crian<rapara
o movimentar-se na fase da primeira infancia, ele
vai depender muito do meio em que a crian<raesta
inserida para cultivar habitos que tomarao parte de
sua vida, principalmente com rela<rao a atividade
ffsica. A Educa<rao Fisica entao, passa a adquirir
urn papel importante, a medida que pode estruturar
o ambiente adequado para a crian<ra, oferecendo
experiencias, auxiliando e promovendo seu desen-
volvimento (TANI, et al.,1988). Os padr6es moto-
res sao muito significativos ao desenvolvimento
social da crian<ra e 0 contato com outras pessoas,
objetos extemos e seu pr6prio corpo, se feitos de
uma forma bem orientada, propiciam as crian<ras0

desenvolvimento geral de que precis am para sua
forma<rao e integra<rao na sociedade (MACHADO,
1986).

Frente a irnportancia dos padr6es motores fun-
damentais na infancia e do sobrepeso e obesidade,
disturbios metab6licos que tern rela<raocom urn es-
tilo de vida pouco ativo e aparente interferencia no
desenvolvimento mot9r das crian<ras, se faz neces-
sario urn diagn6stico e a verifica<rao da rela<raodes-
tes fatores tao presentes na vida cotidiana. Portan-
to, objetivo deste estudo foi diagnosticar e avaliar
a composi<rao corporal de escolares do sexo mas-
culino e feminino na faixa etaria de 5 a 8 anos;
diagnosticar e avaliar os padr6es motores funda-
mentais (locomo<rao e manipula<rao), de escolares
do sexo masculino e ferninino na faixa etaria de 5 a
8 anos; e investigar a rela<rao entre 0 nivel de gor-
dura corporal e da massa magra com a performance
nos padr6es motores fundamentais (locomo<rao e
manipula<rao), de escolares da cidade de Curitiba,
Parana.

MATERIAlS E METODOS
POPULA<;AO/AMOSTRA

Foram selecionadas 160 crian<ras, na faixa
etaria de 5 a 8 anos de idade, sendo 80 crian<ras
do sexo masculino (20 em cada faixa et<lria) e 80
crian<ras do sexo feminino (20 em cada faixa
etaria), pertencentes a rede de ensino da cidade
de Curitiba- ProPara a realiza<rao do estudo foram
utilizadas informa<r6es contidas no banco de da-
dos do laborat6rio do Centro de Estudos do Com-
portamento Motor, onde esta inserido este proje-
to de pesquisa.

INSTRUMENTA<;AO E
PROCEDIMENTOS

Medida da estatura e massa corporal
Com 0 objetivo de caracterizar a amostra, ini-

cialmente foram coletados dados de massa corporal
e estatura. Para a massa corporal foi utilizada uma
balan<ramarca "Fll..JZOLA", com precisao de 100
gramas. A medida foi executada com a crian<rades-
cal<ra,dentro de uma sala, na escola selecionada para
coleta dos dados. Para a estatura foi utilizada uma
fita metrica flexivel com escala de medida de 0,1
em. Na mesma sala da pesagem, a fita metrica foi
fixada verticalmente na parede e a crian<radescal<ra
encostava a parte posterior do corpo sobre a fita,
entao era marc ado 0 valor de sua estatura.

Medidas para 0 calculo da composi~ao
corporal
Para medir as dobras cutaneas foi utilizado urn

compasso da marca "LANGE"; os valores foram
obtidos medindo-se tres vezes cada dobra e utili-
zando 0 valor mediano. Os referenciais para as me-
didas foram: tricipital e panturrilha. 0 percentual de
gordura foi calculado atraves da seguinte equa<rao:

~ tricipital + panturrilha

%GORDURA = 0.735 (~ dobras cutaneas) + 1.0,
valida para todos os meninos

%GORDURA =0.610 (~dobras cutaneas) + 5.1,
valida para todas as meninas

(SLAUGHTER et al. 1988)

o calculo da massa magra, formado por teci-
do muscular e esqueletico, pele, 6rgaos e outros
tecidos nao-gordurosos, foram extraidos da seguin-
te forma:

MASSA MAGRA =

PESO CORPORAL - GORDURA

Teste de padroes motores fundamentais
o instrumento utilizado para a coleta de da-

dos motores foi 0 Teste de Padr6es Motores Fun-
damentais - TPMF (Adaptado de ULRICH, 2000).
o TPMF e aplicado individualmente em crian<ras
na faixa etaria de 04 a 08 anos, tendo como objeti-
vo avaliar a performance nos padr6es motores ba-
sicos de locomo<rao e manipula<rao.



A coleta de dados foi realizada com 0 uso de
uma camera de video (MAGNAVOX CVR 315). 0
teste de locomos;:ao e composto de sete padr6es
motores: corrida; galope; saltito em urn pe; saIto
com altemancia de pemas; saIto horizontal; corri-
da com elevas;:aodo joelho; deslocamento lateral.
o teste de manipulas;:ao e composto de cinco pa-
dr6es motores: driblar; receber; rebater uma bola
com bastao; chutar e arremessar. A codificas;:ao dos
dados foi executada no Centro de Estudos do Com-
portamento Motor da UFPR, utilizando-se de urn
video cassete (SEMP TOSHIBA - X470). Foram
observados quatro criterios de performance para
cada movimento executado, sendo os criterios se-
lecionados por caracterfsticas biomecanicas que
envolvem cada padrao motor. Para a locomos;:ao 0

total maximo de pontos possiveis e 26, e para a
manipulas;:ao 0 total maximo de pontos possiveis e
21. 0 TPMB apresenta coeficientes de validade e
fidedignidade acima de 85%.

o planejamento do estudo e fatorial, tendo
como variaveis independentes faixa-etaria (5, 6,
7 e 8 anos) e sexo (masculino e feminino). Ana-
lises de Variancia (two-way) foram calculadas

nos resultados das medidas dependentes
(percentual gordura, massa magra e padr6es
motores fundamentais - locomos;:ao e manipula-
s;:ao). Correlas;:6es de Pearson foram utilizadas
para determinar 0 grau de relas;:ao entre as varia-
veis. 0 nivel de significancia para as analises foi
estipulado em 0,05.

RESULTADOS E DISCUSSAO
Como caracterizas;:ao da amostra, a tabela 1

apresenta os valores das medias para a idade, peso
corporal e estatura das crians;:as avaliadas. Os re-
sultados indicam urn aumento linear do peso e da
estatura com 0 aumento da idade, tanto para 0 sexo
masculino quanta para 0 sexo ferninino. Estes re-
sultados sao caracterfsticos do crescimento infan-
til, e confirmam a literatura existente no Brasil
(GUEDES & GUEDES, 1997).

Com 0 aumento da idade, os resultados indi-
caram aumentos significativos para a massa ma-
gra, padrao motor fundamental de locomos;:ao, e
para 0 padrao motor fundamental de manipula-
s;:ao(p < 0,05). 0 percentual de gordura corporal
nao se alterou significativamente com relas;:ao a
idade.

Idade (ana)
Peso (Kg)
Estatura em)

5,45±O,23
21,31±2,91
114,02±5,9

5,61±O,20 6,59±O,24 6,56±O,28 7,52±O,21 7,56±O,31 8,37±O,26 8,33±O,37
19,54±3,09 24,19±4,73 23,97±5,88 29,45±5,72 24,85±3,64 28,95±4,07 27,94±5,16
112,08±6,2 122,38±5,7 120,69±6,9 128,52±4,6 125,47±5,2 133,35±5,8 130,71±7,6

A influencia da idade no percentual de gordura corporal, Massa magra, padroes motores fundamentais
de locomol;ao e de manipulal;ao.

Gordura Corporal (%)
Massa magra(Kg)
Locomo~ao
Manipular;ao

*p<O,05

5an os
17,71±4,48
16,75±2,27*
14,12±4,31 *
9,95±3,54*

6 an os
18,77±6,95
19,26±2,70*
14,05±3,36*
1O,12±2,79*

7anos
20,51±6,93
21,33±2,56*
16,50±3,08*
11,60±2,28*

8 anos
20,87±6,89
22,28±2,54*
16,92±3,40*
12,07±2,40*
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A influencia da idade no percentual de gordura corporal, massa magra, padroes motores fundamentais
de locomo~ao e de manipula~ao.

Estes resultados mostraram que, independen-
te do sexo, ocorreu urn aumento linear da massa
magra, e nos padr5es motores fundamentais de 10-
com09ao e de manipula9ao. Conforme a crian9a
cresce e se desenvolve ela aumenta naturalmente 0
seu acervo motor com as mais variadas experien-
cias, e isto reflete na performance dos padr5es
motores fundamentais, tanto de locomo9ao quanta
de manipula9ao. Com rela9ao a gordura corporal,
nao se obteve significancia com 0 aumento da ida-
de em crian9as pre-puberes.

Com rela9ao ao sexo, as analises de variancia
indicaram que os meninos possuem valores supe-
riares na massa magra, e no padrao motor funda-
mental de manipula9ao (p <0,05). As meninas apre-
sentaram valores superiores apenas no percentual

de gordura corporal (p < 0,05). 0 padrao motor
fundamental de locomo9ao nao obteve resultados
significativos entre os sexos.

Os resultados de composi9ao corporal indi-
cam que as crian9as do sexo masculino possuem
maior valor de massa magra e menor percentual de
gordura corporal comparado com as crian9as do
sexo feminino. Ao analisar a performance dos pa-
dr5es motores fundamentais, os meninos apresen-
taram melhor performance nos padr5es de mani-
pula9ao de objetos, indicando possivelmente 0 meio
ambiente como fator determinante no processo de
desenvolvimento motor na infancia, pois as meni-
nas, provavelmente nao tiveram muitas experien-
cias com bolas e implementos de manipula9ao.
Estes resultados refor9am pesquisas realizadas an-

Valores das medias do percentual de gordura corporal, massa magra, padrao motor fundamental de
locomo~ao e de manipula~ao, em fun~ao do sexo.

Gordura Corporal (%)
Massa magra (Kg)
Locomo9ao
Manipula9ao
* p<O,05

Masculino
18,40±7,18*
20,89±2,49*
15,47±3,42
11,70±3,OO*

Feminino
20,53±5,44*
18,92±2,54*
15,32±3,65
10, 17±2,50*
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A influencia do sexo no percentual de gordura corporal, massa magra, padroes motores fundamentais
de locomo.;ao e de manipula.;ao.

teriormente (CAMPOS, FONTANA e FURTADO
JR, 1996, 1997).

Com relac;ao ao sexo masculino, anaIises de
correlac;ao indicaram resultados significativos entre,
a idade (r=0,32) e locomoc;ao, estatura (r=0,32) e
locomoc;ao, massa corporal (r=O,26) e locomoc;ao,
massa magra (r=37) e locomoc;ao, e para a idade

(r=0,23) e manipulac;ao. Com relac;ao ao sexo femi-
nino, correlac;ao significativa foi encontrada entre, a
idade (r=0,36) e locomoc;ao, estatura (r=0,32) e 10-
comoc;ao, massa corporal (r=0,26) e locomoc;ao,
massa magra (r=0,32) e locomoc;ao, e para a idade
(r=0,40) e manipulac;ao, estatura (r=0,27) e mani-
pulac;ao, massa magra (r=0,32) e manipulac;ao.

Correla.;ao entre Padroes Motores Fundamentais e idade e variaveis antropometricas em escolares do
sexo masculino.

Idade Estatura Massa Gordura Massa Magra
Corporal

Locomoc;ao 0,32* 0,32* 0,26* -0,02 0,37*
Manipu1ac;ao 0,23* 0,11 0,13 0,03 0,14

* p < 0,05

Correla.;ao entre Padroes Motores Fundamentais e idade e variaveis antropometricas em escolares do
sexo feminino.

Idade Estatura Massa Gordura Massa Magra
Corporal

Locomoc;ao 0,36* 0,32* 0,26* 0,05 0,32*
Manipulac;ao 0,40* 0,27* 0,21 -0,10 0,32*
* p < 0,05



CONCLUSAO
Este estudo constatou que das variaveis ana-

lisadas, a massa magra, a mass a corporal e a esta-
tura, apresentam urn aumento progressivo com a
idade cronol6gica das crianc;:as. Mas estas varia-
veis nao tern grandes relac;:6escom a execuc;:aodos
padr6es motores fundamentais, ao contrario do que
se acredita, a composic;:aocorporal das crianc;:asnao
e urn fator que apresenta relac;:aocom a performance
dos padr6es motores fundamentais de locomoc;:ao
e manipulac;:ao. 0 aprendizado de urn movimento
fundamental ou basico, independe das caracteris-
ticas fisicas das crianc;:as,pois nao se exige rendi-
mento, e sim a execuc;:aosatisfat6ria do movimen-
to. A constituic;:ao biol6gica nao e urn fator
deterrninante nestes movimentos, possivelmente a
performance na execuc;:aodestes movimentos seja
devido ao fator s6cio-cultural, ou seja, 0 meio
ambiente onde a crianc;:aesta inserida.

o fator cultural pode ser a explica9ao para 0

melhor desempenho dos meninos nos padr6es mo-
tores fundamentais de manipulac;:ao. Provavelmen-
te, devido as crian9as do sexo masculino terem urn
maior contatocom bolas e outros objetos desde os
primeiros anos de vida, eles adquirem mais expe-
riencias do que as meninas, que nao saD muito in-
centivadas com estes brinquedos. As experiencias
que a crianc;:a obtem nos primeiros anos de vida
saD de fundamental importancia, porque segundo
TANI (1988) saD elas que influenciarao na aquisi-
c;:aode movimentos motores mais complexos.

Observou-se tamMm, que a maiotia das cri-
anc;:asnao conseguiu realizar os movimentos satis-
fatoriamente. Isto merece uma reflexao de todos
aqueles que estao envolvidos com crianc;:as,inclu-
sive os pais, que saD determinantes para 0 desen-
volvimento motor de seus filhos. Deve-se intervir,
independente da sua composic;:ao corporal, propor-
cionando a crianc;:a uma infinidade de movimen-
tos, fazendo com que ela tenha imimeras experien-
cias motoras, ampliando seu acervo motor.
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