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-• ESCALA DE AUTO-PERCEP~AO DO-AMBIENTE PARA A REALIZA~AO DE
ATIVIDADES FiSICAS

A oferta de locais pOblicos para a pratica de ativida-
des ffsicas tem sido apontada como uma ferramenta valio-
sa para a diminuigao nos nfveis de sedentarismo. 0 pre-
sente estudo descreve as etapas de elaboragao e testagem
de uma escala de avaliagao da auto-percepgao do ambien-
te em espagos urbanos para a pratica de atividades ffsicas.
o modelo s6cio-ecol6gico de promogao de saOde, pro-
posto por STOKOLS (1992), fol utilizado para construgao
da matriz te6rica de analise. 0 estudo resultou em uma
escala de 16 itens, com validade de conteOdo e
reprodutibilidade adequados, mas com fraca associagao
com os componentes da matriz te6rica, 0 que nao inviabiliza
o seu emprego imediato em investigagoes. As limitagoes
verificadas na analise da consistencia interna foram atribu-
fdas ao formato das questoes e as caracteristicas da amos-
tra participante. Recomenda-se 0 desenvolvimento de es-
tudos explorat6rios para confirmagao do modelo te6rico
desenvolvido e aumentar a compreensao sobre as caracte-
rfsticas ambientais existentes em parques urbanos para a
pratica de atividades ffsicas.

PALAVRAS-CHAVE: atividade ffsica; ambiente; par-
ques urbanos; escala

• RODRIGO SIQUEIRA REIS
Universidade Federal de Santa Catarina
Pontificia Universidade Cat6lica do Parand
Centro Federal de Educa~ao Tecnol6gica do Parand
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Universidade Federal de Santa Catarina

SELF-PERCEPTION SCALE OF
ENVIRONMENT RELATED TO PHYSICAL
ACTIVITY

Provide public physical activity areas have been
related with reduction on sedentary levels in population.
This article shows the phases conducted in order to develop
and val idate a self-perception physical activity environment
scale. STOKOLS (1992) health promotion socio-ecological
model was applied to build a theoretical analysis matrix. A
16-item scale was developed with adequate reliability and
moderate association between questions and matrix
components. Some limitations were identified on internal
consistency analysis, which related with sample
characteristics and questions format. Exploratory studies
are recommended to confirm the theoretical model
developed as well to improve the understanding about
environment characteristics of urban spaces to physical
activity performance.

KEY WORDS: physical activity; environment; urban
parks; scale



INTRODUCAO
A atividade fisica tern sido considerada urn

dos aspectos do comportamento humano de gran-
de importancia para a saude dos individuos. Tal
relevancia tern levado diversos pesquisadores a in-
vestigar os fatores que influenciam a dinamica deste
comportamento (DISHMAN, 1994; SALLIS;
OWEN, 1999).

Estas investigayoes tern sido desenvolvidas a
partir de teorias psicologicas e modelos de estudo
que enfatizam caracteristicas do sujeito ou
intrapessoais (ex., sexo, nivel socio economico e
escolaridade) e caracteristicas das interayoes hu-
manas ou interpessoais (ex., estado civil, apoio de
amigos e familiares). Todavia, a maiar parte destas
teorias concentra pouca atenyao sobre a interayao
sujeito-ambiente para a pratica regular de ativida-
des fisicas (D. S. DEPARTMENT OF HEALTH
AND HUMAN SERVICES, 1996; SALLIS;
OWEN, 1999).

o desenvolvimento relativamente recente de
abordagens ecologicas, preocupadas em investi-
gar a relayao sujeito-ambiente, vem sendo apon-
tado como urn modelo de abordagem promissora
para 0 estudo dos comportamentos humanos
(STOKOLS, 1995). Nestas abordagens entende-
se que a saude nao e determinada apenas pelos
comportamentos especificos mas tambem pelas
interayoes entre individuos, ou ainda de grupos
de individuos, com os recursos disponiveis no
ambiente (STOKOLS, 1992).

Outro aspecto importante e que considera-se
que cada comportamento humano pode ocorrer em
determinado ambiente e, portanto, pode ser influen-
ciado por condiyoes especificas encontradas em di-
ferentes locais. Para STOKOLS (1992), os locais sao
denominados "cemmos de comportamento" (CEC)
e podem ser defmidos como espayos geognificos em
que determinado comportamento ocorre.

Recentemente 0 aumento da oferta de espa-
yOSpublicos urbanos como parques, prayas e ou-
tros equipamentos vem sendo apontado como uma
importante estrategia de intervenyao para 0 aumen-
to da pratica de atividades fisicas na populayao (D.
S. DEPARTAMENT OF HEALTH AND HUMAN
SERVICES, 1999).

A utilizayao do CEC como ferramentas para
a promoyao da atividade fisica na popula<;ao refor-
<;aa necessidade de compreender a maneira pela
qual caracteristicas ambientais, tais como arquite-

tura, condi<;oes geognificas e socioculturais, influ-
enciam 0 seu usa para a pnitica regular de ativida-
des fisicas.

PROCEDIMENTOS
METODOLOGICOS
Para 0 desenvolvimento do instrumento fo-

ram conduzidas diferentes etapas, nomeadamente
a construyao da matriz teorica de analise, a valida-
<;aode conteudo, a elabora<;ao e testagem do ins-
trumento quanta a reprodutibilidade (estabilidade
dos escores) e validade de constructo (consisten-
cia interna) Quadro 1.

Constru~ao da Matriz Teorica de Analise

o objetivo desta etapa foi a constru<;ao de uma
matriz teorica de analise a ser utilizada na constru-
<;aoda escala. Para tanto, buscou-se definir, atra-
yes da revisao de literatura de diversos autores da
area, a variavel de estudo, as dimensoes que com-
poem a variavel, os fatores contidos em cada di-
mensao e os respectivos indicadores.

Defini~ao da Variavel

Na defini<;ao da variavel adotou-se a aborda-
gem proposta por STOKOLS (1992; 1995) para 0

estudo de comportamentos relacionados it saude.
Nesta abordagem, 0 ambiente pode ser investiga-
do a partir dos escopos situacional, espacial, tem-
poral e socio-cultural. Embora considere-se a exis-
tencia do ambiente psicologico dentro do indivi-
duo, 0 ambiente nos modelos ecologicos de com-
portamento tern sido freqiientemente designado
como 0 espa<;o localizado fora do individuo
(SALLIS; OWEN 1997). Alem disso, pode ser ca-
racterizado, conforme STOKOLS (1992), a partir
de suas qualidade objetivas (atuais) ou subjetivas
(percebidas ).

No presente instrumento considerou-se como
escopo de analise a qualidade subjetiva do ambi-
ente ou a percep<;ao sobre 0 ambiente existente.
Neste sentido, definiu-se como variavel a percep-
c;aosobre 0 ambiente existente nos parques para a
pnitica de atividades fisicas.
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QUADRO 1

ESCALA DE AUTO-PERCEP~AO DO AMBIENTE PARA A REALIZA~AO DE ATIVIDADES FisICAS

ORIENTA~OES PARA 0 PREENCHIMENTO
Cada questao abaixo apresenta uma situa<;;ao/condi<;;aoque pode ser encontrada em parques urba-

nos e que possui 0 potencial de INIBIR ou ESTIMULAR a pnitica de atividades fisicas. Assinale com
urn X a altemativa que melhor corresponde a sua percep<;;ao:

I inibe (1) I 1(5) estimula I
III
1J

~ Cada item devera ter uma resposta e nao ha respostas erradas, desde que elas correspondam aquilo
011 que voce pensa
l1J
o...•
III,...

lJ..

III
1J
l1J
1J....
:>.....•..
II:

QUESTAO ESCALA

Incidencia de chuvas no parque inibe (1) (2) (3) (4) (5) estimula

Polui<;aodo ar no parque inibe (1) (2) (3) (4) (5) estimula

Beleza geogrMica do parque inibe (1) (2) (3) (4) (5) estimula

Localiza<;aogeogratica do parque inibe (1) (2) (3) (4) (5) estimula

Pista de caminhadajcorrida no parque inibe (1) (2) (3) (4) (5) estimula

Equipamentos disponiveis (bancos, inibe (1) (2) (3) (4) (5) estimulaespaldares, barras)

Estacionamento no parque inibe (1) (2) (3) (4) (5) estimula

Beleza arquitetonica das estruturas inibe (1) (2) (3) (4) (5) estimulaconstruidas no parque
Programas publicos no parque para a inibe (1) (2) (3) (4) (5) estimulapratica de atividades fisicas
Cartazes ou quadros informativos no inibe (1) (2) (3) (4) (5) estimulaparque sobre atividades ffsicas
Servi<;osde atendimento de emergencia no inibe (1) (2) (3) (4) (5) estimulaparque
Seguran<;apublica nas imedia<;oesdo inibe (1) (2) (3) (4) (5) estimulaparque
Regulamenta<;aode transito nas inibe (1) (2) (3) (4) (5) estimulaimedia<;oesdo parque
Comportamento frequentemente inibe (1) (2) (3) (4) (5) estimulaobservado dos usuarios no parque

Apoio e incentivo de amigos inibe (1) (2) (3) (4) (5) estimula

Valor atribuido ao parque pela comunidade inibe (1) (2) (3) (4) (5) estimulaem geral



Dimensoes, Fatores e Indicadores da
Varhivel

Os modelos ecologicos assumem a influen-
cia tanto de fatores intrapessoais quanta do ambi-
ente socio-cultural e fisico sobre 0 comportamen-
to humano (SALLIS; OWEN, 1997). Esta influen-
cia pode ocorrer em multiplos niveis como a fami-
lia, os companheiros, as organizayoes, a comuni-
dade, as instituiyoes e as politicas publicas. Enten-
de-se ainda que 0 ambiente, compreendido por es-
tes diferentes niveis de influencia, possui dimen-
soes distintas (STOKOLS, 1992).

A revisao de literatura permitiu identificar a
existencia de duas dimensoes no ambiente perce-
bido: a dimensao fisica e a socio-cultural. Cada uma

das dimensoes e composta por dois fatores que por
sua vez possuem 4 indicadores.

A dirnensao fisica e representada pelo ambi-
ente existente, ou real, com potencial de influencia
direta sobre os comportamentos relacionados a sau-
de. 0 Quadro 2 apresenta os fatores e indicadores
desta dimensao.

A dimensao socio-cultural e identificada por
fatores que representam as normas, as atitudes e
os valores percebidos e/ou existentes, que podem
ser resultantes de politicas publicas ou de tradiyoes
e heranyas culturais das comunidades proximas ao
CEC. 0 Quadro 3 apresenta os fatores e indicado-
res desta dimensao.
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Fatores geognificos

Determinados pelas condiyoes de localizayao
geognifica do CEC e podem ser naturais ou
artificiais

I. Potencial de exposiyao ao clima
2. Poluiyao ambiental
3. Potencial estetico e contemplativo
4. Localizayao geognifica

Fatores tecnologicos e arquitetonicos

Relacionados a existencia, qualidade e
adequayao de espayOS,instalayoes e
equipamentos elaborados pelo homem e que
podem estar presentes no CEC

Indicadores

5. Instalayoes para a realizayao de exercicios
6. Equipamentos adequados para a realizayao

de exercicios
7. Condiyoes de acesso
8. Condiyoes de tnlnsito nas imediayoes

Fatores poiitico-normativos

Representados por normas de conduta,
legislayao especifica e programas resultantes
de politicas publicas encontradas no CEC que
podem inibir ou facilitar determinados
comportamentos

Indicadores

I. Programas de incentivo a pnitica de
atividades fisicas

2. Sistema de informayoes sobre a pnitica de
atividades fisicas

3. Regulamentayao para a pnitica de
atividades fisicas

4. Condiyoes dos atendimentos de saude no
local em caso de acidentes

Representados por valores e atitudes
encontradas no CEC que podem constituir
estimulo ou barreira a determinados
comportamentos

Indicadores

5. Modelos de conduta observados no cenario
6. Suporte social (incentivo) para a realizayao

de atividades fisicas
7. Imagem do CEC ou valor atribuido pela

comunidade
8. Criminalidade (dentro CEC e nas

proximidades)



Valida~ao de Conteudo da Matriz Teorica

A validade de conteudo refere-se ao grau pelo
qual urna amostra de itens, tarefas ou questoes so-
bre determinado instrumento representa algum uni-
verso ou dominio de conteudo (WOOD, 1989).
NELSON (1989) relata que 0 julgamento de pesso-
as, que possuem reconhecido saber sobre 0 dominio
ou conceito em questao, tern sido 0 procedimento
utilizado para verificar a validade de conteudo

Para tal fmalidade, formou-se urn painel com-
posto de 20 (vinte) especialistas na area de Educa-
yao Fisica, todos com 0 grau de Doutor e docentes
em divers as Instituiyoes de Ensino Superior Brasi-
leiras. as especialistas procuraram indicar a cor-
respondencia entre os indicadores, fatores e di-
mensoes conforme avaliayao pessoal sobre a vari-
avel do instrumento.

Ap6s a consulta inicial, foi obtido 0 consenso
entre os especialistas sobre a adequayao dos indi-
cadores nos respectivos fatores e dimensoes (Ta-
bela 1). Utilizou-se como valor minimo de con-
senso 70% de concordancia entre os especialistas
conforme indicayao de SERPA (1995).

as dados da Tabela 1 demons tram que entre
os 16 indicadores do instrumento, 13 (81,25%)
obtiveram consenso em pelo menos urn fator, 2
(12,5%) apresentaram consenso parcial (somente
na dimensao) e apenas 1 (6,25%) dos indicadores
apresentou discordancia entre os especialistas con-
sultados.

A partir destes resultados, os indicadores 8,
11 e 15 foram modificados para atender as suges-
toes dos especialistas. Ap6s reformulayao na ma-
triz te6rica inicialmente proposta, procedeu-se nova
consulta aos especialistas que confirmaram as al-
terayoes efetuadas. Sendo assim, a matriz te6rica
de analise (Figura 1) foi considerada adequada para
o prosseguimento do estudo.

Elabora~ao e testa gem do instrumento

Na elaborayao do instrumento foi utilizada a
escala de avaliayao de diferencial semantico. Este
tipo de escala consiste na descriyao bipolar das in-
dicayoes, onde e permitido aos respondentes
posicionarem-se sobre determinada situayao apre-
sentada em p6los opostos (NELSON, 1989).

18 Dimensao Fisica Dimensao Socio-cultural
Fatores Fatores Fatores Fatores S6cio-

Indicadores Geograficos Tecno16gico- Politico- Culturais
Arquitetonicos Normativos

1. 2 (10,0%) 1 (5,0%) 17 (85,0%)
2. 15 (75,0%) 4 (20,0%) 1 (5,0%)
3. 1(5,0%) 1(5,0) 18 (90,0%)
4. 18 (90,0%) 2 (10,0%)
5. 1 (5,0%) 16 (80,0%) 3 (15,0%)
6. 1 (5,0%) 19 (95,0%)
7. 1 (5,0%) 18 (90,0) 1 (5,0%)
8. 7 (35,0%)1 3 (15,0%i 9 (45,Oi 1 (5,0%)2
9. 14 (70,0%) 2(10,0%) 2 (10,0%) 2(10,0%)
10. 5 (25,0) 15 (75,0%)
11. 10 (50,0%)1 8 (40,0)1 2 (10,0%)
12. 2 (10,0%) 1 (5,0%) 17 (85,0%)
13. 19 (95,0%) 1(5,0%)
14. 20 (100%)
15. 3 (15,0%)1 12 (60,0%)1 5 (25,0%)
16. 2 (10,0%) 15 (75,0%) 3 (15,0%)

1- Indic:adores que niio atingiram 70% de consenso em um iinic:otator mas obtiveram consenso
em uma unica dimensiio
2 - Discordancia



Tecnologicos e
Arquitetonicos

Politico-
Normativos

I. Potencial de exposi9iio ao clima
2. Polui9iio ambiental
3. Potencial estetieo e contemplativo
4. Localiza9iio geognifica

5. Instalac;5es para a realizayao de exercicios
6. Equipamentos para a realizac;ao de exercicios
7. Vias de acesso
8. Potencial estetico e contemplativo

9. Programas de incentivo a pnltica de atividades fisicas
10. Informa90es/Regulamenta9iio pi pnitica de atividades fisicas
II. Atendimentos de saude no local em caso de acidentes
12. Seguran9a publica dentro do parque e proximidades
13. Legisla9iio e normas de triinsito nas imedia90es

14. Modelos de conduta observados
Socio-Culturais 15. Suporte social para a realiza9iio de atividades fisicas

16. Imagem do parque (valor atribuido pela comunidade)

A eseala eriada foi eomposta de 42 itens, ou
questoes, gerados partir dos indieadores da matriz
de analise. Cada item solieitava 0 posieionamento
numa eseala ordinal de 4 pontos, onde 0 valor 1
representa inibic;ao e 0 valor 4 representa estimulo
para a realizac;ao de atividades fisieas em parques.

Reprodutibilidade

A reprodutibilidade de urn instrumento refere-
se a eapaeidade que 0 mesmo tern em fomeeer re-
sultados iguais ao ser aplieado varias vezes no mes-
mo dia ou em dias diferentes (BAUMGARTNER,
1989). Para verifiear a estabilidade dos escores do
instrumento, realizou-se duas aplicac;oes (teste-
reteste) com intervalo de urna semana.

Na composic;ao dos partieipantes desta etapa,
buscou-se urn grupo heterogeneo quanta a genero,
nivel educacional e socio-economico, representan-
do a diversidade encontrada em espac;os publicos.
Partieiparam 34 servidores publicos (20 homens e
14 mulheres) com idade media de 30,5 anos (47,6-
17,6; ± 8,5 anos), pertencentes as classes A (20,6%),
B (61,8%) e C (14,7%). Os participantes foram in-
formados sobre 0 sigilo das informac;oes e ainda que
deveriam responder as questoes sempre que possi-
vel, evitando apresentar respostas em branco.

Na Tabela 2 sao apresentados os valores de
eorrelac;ao (ordenac;ao em ranking de Spearman)
entre as aplicac;oes do questionario. 0 nivel de
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signifieancia adotado foi p<0,05. As questoes fo-
ram classificadas, a partir dos valores de correla-
Ciao, segundo recomendac;oes de MITRA;
LANKFORD (1999) e PESTANA; GAGEIRO
(2000) em forte, moderada e fraea correlac;ao. A
partir destas categorias foram encontradas 13 ques-
toes (30,95%) com forte, 18 questoes (42,85%) com
moderada e 14 questoes (26,20%) com fraca
reprodutibilidade. Estes resultados demonstraram
que 31 questoes (73,8%), compreendendo a maior
parte, possuem reprodutibilidade adequada.

Validade de Constructo

Este tipo de validade r~e ao grau que
urn instrumento me de urn eonstructo hipotetico 0

que e determinado a partir da relac;ao deste
eonstructo com medidas sobre certo comportamen-
to (THOMAS; NELSON, 1996). SAFRIT; WOOD
(1989) recomendam a analise fatorial como proce-
dimento adequado na validac;ao de questionarios
que avaliam variaveis latentes ou de comportamen-
to.

No entanto, considerando que a analise fatorial
constitui urn recurso da estatistica parametrica, ha
necessidade de atendimento inicial de alguns cri-
terios para 0 uso desta tecnica estatistica. Esta pre-
missa inviabilizou a utilizac;ao da analise fatorial
urna vez que os resultados da escala nao apresen-
taram distribuic;ao normal e tao pouco linearidade



TABELA 2 --~
Valores e Classifica~a.o para Correla~a.ode Spearman (p<O,05)

Q Forte Mod. Fraco Q Forte Mod. Fraco Q Forte Mod. Fraco
1 0,29 15 0,49 29 0,57
2 0,68 16 0,48 30 0,23
3 0,51 17 0,42 31 '; 0,48
4 0,78 18 0,63 32 ~ 0,63
5 0,68 19· 0,63 33 Q 0,70
6 0,52 20 0,19 34 0,64
7 0,64 21 0,31 35 0,51
8 0,63 22 0,26 36 0,50
9 0,47 23 0,43 37 i 0,32

10 0,14 ,24 0,53 38 0,35
11 0,31 i 25 0,53 39 0,06
12 0,63 26 0,41 40 0,48
13 0,20 27 0,61 41 0,45
14 0,47 28' 0,66 42 0,54

de relayao entre as variaveis, pressupostos estes
necessarios para 0 uso de tecnicas parametricas.

Tal caracteristica pode ser em parte atribuida
ao tipo de escala empregada. Ao empregar uma
escala "par" em diferencial semantico, 0

respondente e levado a posicionar-se em urn dos
pOlos da escala e nao ha possibilidade de
posicionamento intermediario. No entanto, em uma
populayao normal e possivel supor que algumas
pessoas apresentem um posicionamento ou opiniao
intermediaria sobre 0 assunto, 0 que nao pode ser
estabelecido na escala utilizada.

Desta maneira, optou-se por analisar apenas
as correlayoes entre as questoes que compoem os
indicadores, fatores e dimensoes da matriz de ana-
lise conforme recomendayao de DEVELLIS
(1991). Na Tabela 3 sac apresentadas as questoes
que demonstraram melhor associayao (correlayao
de Spearmann) com os componentes da matriz te-
6rica. Somente foram consideradas para esta ana-
lise as questoes que apresentaram reprodutibilidade
forte ou moderada, conforme dados da Tabela 2.

A amostra participante desta etapa foi com-

posta por 252 (136 homens e 116 mulheres)
freqtientadores do Jardim Botanico de Curitiba,
com media de idade de 44,5 ± 14,5 anos e de ele-
vado nivel s6cio-economico (36,1% e 48,5% dos
respondentes foram classificados nas classes A e B
respectivamente ).

Na dimensao fisica observou-se que a maior
parte das questoes apresentaram grande amplitude
de correlayao alem de valores baixos, que demons-
tram baixa associayao geral. No entanto, ao anali-
sar separadamente os fatores componentes da di-
mensao, observou-se que as questoes do fator
tecnol6gico-arquitetonico obtiveram valores de
correlayao maior e menor amplitude do que aque-
las presentes no fator geografico.

Na dimensao sociocultural observou-se que
as questoes apresentaram maior associayao com a
respectiva dimensao quando comparadas com as
questoes da dimensao fisica. Ao analisar os fatores
separadamente verificou-se a menor amplitude e
os valores de correlayao mais altos do que aqueles
observados na outra dimensao, reforyando a carac-
teristica de maior associayao nos componentes da
dimensao sociocultural.



T4BELA 3

Valores minimos e maximos de correla<;ao entre questoes e componentes da matriz de analise.

Questoes Indicador Fator Dimensao
Geografico Fisica

Incidencia de chuvas no parque 0,29* - 0,31 * 0,00 - 0,31 * 0,14 - 0,21 *
Poluiyao do ar no parque 0,59* - 0,65* 0,05 - 0,65* 0,21 * - 0,65*
Beleza geognifica do parque 0,29* - 0,31 * 0,00 - 0,38* 0,03 - 0,37*
Localizayao geognifica do parque 0,29* - 0,31 * 0,00 - 0,38 0,00 - 0,39*

Tecnol6gico- Fisica
Arquitetonico

Pista de caminhada/corrida no parque 0,22* - 0,50* 0,16* - 0,50* 0,00 - 0,50*
Equipamentos disponiveis (bancos, espaldares, 0,46* - 0,62* 0,28* - 0,62* 0,02 - 0,62*
barras) OJ

1J.::1
Estacionamento no parque 0,25* - 0,73* 0,21* - 0,72* 0,00 - 0,73* III

Ul

Beleza arquitetonica das estmturas constmidas no 0,29* - 0,31 * 0,13* - 0,32* 0,00 - 0,32* oil

parque III
0.~
111,~

Politico- Sociocultural u.

normativo
OJ
1J
III

Programas publicos no parque para a pnitica de 0,29* - 0,31 * 0,41* - 0,73* 0,21 * - 0,73 1J.~

atividades fisicas :>.~.•..
Cartazes ou quadros informativos no parque sobre 0,22* - 0,87* 0,22* - 0,87* 0,16* - 0,87* a:

atividades fisicas
Serviyos de atendimento de emergencia no parque 0,29* - 0,31 * 0,31 * - 0,66* 0,21 * - 0,66*

N
IS>
IS>

Seguranya publica nas imediayoes do parque 0,73* 0,31 * - 0,74* 0,23* - 0,74*
N

N

Regulamentayao de transito nas imediayoes do 0,82* 0,35* - 0,82* 0,24* - 0,82* z:
parque "~

Sociocultural Sociocultural
Comportamento freqiientemente observado dos 0,29* - 0,31 * 0,18* - 0,33* 0,05 - 0,33*
uswirios no parque 21Apoio e incentivo de amigos 0,54* - 0,82* 0,29* - 0,82* 0,25* - 0,82*
Valor atribuido ao parque pela comunidade em 0,71 * 0,22* - 0,37* 0,05 - 0,37*
geral

* p<O,Ol

CONCLUSOES
o processo de elaborayao do instrumento se-

guiu duas etapas distintas e complementares. Na
primeira etapa foi possivel construir uma matriz
te6rica de amilise que, uma vez submetida a apre-
ciayao de especialistas, apresentou validade de con-
teudo adequada. A etapa seguinte foi compreendi-
da pela analise de reprodutibilidade e validade de
constructo. Ap6s esta amilise foram elaboradas 16
questoes que demonstraram reprodutibilidade ade-
quada e associayao razoavel com os componentes
da matriz te6rica.

Estes resultados permitem conduir que em-
bora a escala apresente uma matriz te6rica bem
estabelecida e confiavel, a determinayao da vali-
dade de constructo apresentou algumas limitayoes
quanta a consistencia intema. A dificuldade em
estabelecer a validade de constructo pode ser atri-
buida em parte ao formato das questoes e as carac-
teristicas da amostra participante.

Os achados do estudo sugerem a utilizayao
deste instrumento com questoes em escalas de
maior amplitude, conforme modelo em anexo, para



.~

possibilitar a prodU<;aode dados com distribui~ao
normal. Recomenda-se tambem 0 emprego de tec-
nicas estatisticas parametricas para estabelecer a
fidedignidade e validade de constructo do novo
formato das questoes.

o desenvolvimento de estudos explorat6rios,
alem de aumentar a compreensao das caracteristi-
cas ambientais dos espa((os urbanos para a pnitica
de atividades fisicas, possibilitara a confirma((ao
do mode1o te6rico desenvolvido .
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