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Resumo 

Par meio de uma pesquisa infonnal, notamos que as Escolas, em 

muitos casos, possuem a cultura de se executar no inicio do ano letivo medidas 

antropmnetricas biisicas, como peso e altura, por exemplo, juntamente com o 

exame medico. Contudo, ao ana!isannos algnns planejamentos de curso 

realizados pelos professores, a maioria relacionava medidas antropometricas 

equivocadamente como "contelldos" das aulas de Educayilo Fisica. Diante 

deste problema, sentimos a necessidade de discursar sobre as quest5es 

metodol6gicas e de embasamento te6rico que tratassem a respeito de testes 

motores e medidas antropometricas nmna perspectiva bio-cultural, de fonna 

que se pudesse idealizar urn projeto da Escola. 

Desta forma, executando uma pesquisa bibliogr:ifica, buscamos 

referenciais te6ricos explicativos para uma tendencia Antropol6gica Bio

Culhrral relacionada com a Educavao Fisica Escolar. A Cineantropometria e a 

ｃ ｩ ｮ ･ ｳ ｩ ｯ ｬ ｯ ｴ Ｌ ｾ ｡ a ｅ ｣ ｯ ｬ Ｖ ｩ Ｌ ｾ ｃ ｡ a fundamentaram nosso trabalho: a Cineantropometria 

objetiva estudar medidas e avaliavoes de diferentes aspectos do homem em 

movimento (Beunen, Bonus, 1 990), enquanto que a Cinesiologia Ecol6gica 

"con jere urn caniter integrador ao movimento como forma de adaptac;iJo ao 

amhiente" (Sobral, 1993). 

A realizavilo das medidas antropometricas e testes motores, 

quando estruturada na dimensao da Antropologia Bio-Cultural, deixa de ser 

atribuida a uma visao mecanicista e sem releviincia contextual significativa e 



passa a possuir representayao para o ｳ ｵ ｲ ｢ ｾ ｭ ･ ｮ ｴ ｯ o de tun projeto que leva em 

considerayao urn individuo biocult:ural. Ha, portanto, a possibilidade de se 

constmir urn estudo proprio com as crians:as da Escola, objetivando conhecer 

mais especificamente as fases de crescimento, desenvolvimento e maturayao, 

c 
calcado no saber cientifico e na vontade de colaborar com' processo integral do 

educando. 
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INTRODliCAO 

A area de estudos da Antropologia possui urna ampla abordagem 

das mais variadas fonnas de manifestay6es do Homem perante suas pr6prias 

atividades biol6gicas, que ll1e proporcionam as fases de desenvolvimento, 

crescimento e matura<;ao, da sua rela<;ao com o contexto socio-cultural 

inserido, bem como tambem de conhecimentos que postulam sobre sua 

antecedencia e origem V arias sao as carreiras de pesquisa que se utilizam das 

fonnula<;oes adquiridas pela Antropologia, sendo esta wna condi<;ao de extrema 

significancia para o estabelecimento da interdisciplinaridade tao desejavel ao 

meio academico. Porem, a diversidade de estudos desenvolvidos pode vir a 

influenciar a maneira de compreensao especifica das possibilidades de cada 

segmento acactemico, caso nao haja uma defini<;ao limitrofe que aponte wn 

corpo de conhecimentos claro de atua<;ao. 

Dentro desta perspectiva, temos que ter bem definido o campo de 

atuayao da Educa<;ao Fisica quanta a sua a<;ao investigatoria na esfera da 

Antropologia - wn dos objetivos nesta monografia esta em propor a 

tenninologia Antropologia Bio-Cultura/. A efetividade de estudos 

antropol6gicos para a area da Educa<;ao Fisica deve englobar a analise de 

dados paleontol6gicos e arqueol6gicos na tentativa de constm<;ao de um 

conteudo significativo7 Nossa preocupa<;ao enquanto pesquisador deve tratar 

tao somente das conceihtav6es que retratarn atividade fisica e performance 

motora? A fun<;ao do educador fisico concerne as considera<;6es de 

entendimento de urn individuo bwsociocultural, com dominios amplos de 



II 

interac;ao cientifica" Atraves das interrogac;oes apresentadas, nosso prop6sito 

de monografia esta centrado na elabora,ao de nma proposta de planificac;ao 

adequada, equilibrada e consistente com as necessidades emergentes da 

Educac;ao Fisica Escolar, visando situac;oes de aplicabilidade e de profunda 

relevancia para a escolha das atividades pedag6gicas. 

Para dannos um direcionamento as nossas intenyoes de pesquisa, 

podemos citar Sobral (1993), o qual considera que desenvolvimento motor 

pode ser tratado como "o processo pe/o qual um indivfduo adquire um 

controle progressivo da ar;iio e aprende a ｡ ｰ ･ ｲ ｦ ･ ｩ ｾ ﾷ ｯ ｡ ｲ r as .was habilidades 

motoras ", ponto que nos permite predizer a possibilidade de nma seqiienciac;ao 

fimcional de acordo com indices de progressao psicomotores. Nmna visao 

desenvolvimentista, Go T ani et a/. ( 1988) admitem que o comportamento 

humano possibilita sua classificac;ao na esfera de tres dominios, cognitivo, 

afetivo-social e motor, onde a aquisic;ao dos padroes fimdomentms de 

movimento da-se atraves de incOiporac;oes e mudanc;as nos estagios de 

desenvolvimento, indicando a posic;ao quanto as experiencias motoras ja 

vivenciadas pela crian9a. Pais bem, a ideia de mensurac;ao refletida por estas 

duas conota96es de desenvolvimento motor representa nma possivel 

capacidade de precisar melhor as atividades praticas a serem realizadas no 

funbito da Educac;ao Fisica Escolar, dando margens ao professor de 

desempenhar nm contato mais amplo com seus altmos e de revelar infonnac;oes 

importantes para o meio familiar e a comunidade. 

A implantac;ao de urn metoda de avaliac;ao de medidas 

antropometricas e de testes motores tende a detenninar dados significativos 



12 

sabre a ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｡ ｯ o fisica e possibilidades motoras momentiineas das ｣ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ Ｌ , o 

que proporcionara 0 professor a dosar OS exercicios e adaptar-Se as 

necessidades especificas individuais au do gmpo, podendo-se aqui surgir a 

abertura de mua discussao sabre qual seria a melhor maneira de objetivar a 

participa9ao do ahmo nas aulas de Educa9ao Fisica na Escola: exame medico 

ou testes motores e medidas antropometricas? 0 nivel de aptidi:io fisica (termo 

que sera melhor precisado em nosso estudo) em rela9ao as medidas 

antropometricas pode ser efetuado realizando-se quatro tipos de medidas: 

comprimentos, perimetros, diiimetros e composi9ao. Outras metodologias de 

especificidade cineantropometrica permitem a obten9ao de valores sabre 

aspectos morfol6gicos - potencias anaer6bica e aer6bica - e aspectos neuro

musculares - forya, velocidade, agilidade, flexibilidade, ritrno, equilibria e 

coordena9ao (Matsuda, 1987). 

Para que o profissional de Educa9iio Fisica tenha plenas condi96es 

de desenvolver tun pro;eto que trate de medidas antropometricas e testes 

motores, ha a necessidade deste ter o conhecimento de determinados conceitos 

considerados relevantes ao entendimento da pratica a ser conduzida na Escola. 

Consideramos que a compreensao de defini96es ｣ ｯ ｮ ｴ ･ ｸ ｨ ｾ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ､ ｡ ｳ s dos 

processos biol6gicos dominantes ocorrentes nas duas primeiras decadas da vida 

htunana sao de extrema importiincia na viabilidade de se poder avaliar 

sistematicamente as efeitos da atividade fisica de acordo com os graus de 

crescimento, desenvolvimento e ｭ ｡ ｴ ｵ ｲ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ Ｎ . Estas tres variaveis, muitas 

vezes, sao utilizadas como sin6nimos na tentativa de descrever aspectos 

biol6gicos e de localizar o estagio relativo de crian9as para qualifica-las em 

grupos de habilidades e capacidades motoras. Crescirnento e mahrrayao sao 
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processes essencialmente biol6gicos, enquanto que o conceito de 

desenvolvimento possui mna longa conotaviio, envolvendo dominies prinuirios 

de comportamento (Malina, Bouchard, 1991 ); desta fonna, nota-se que nenhmn 

fen6meno ocorre isolado, devendo ser considerado um individuo de dimensilo 

biocu1tural. 

Outros fatores nao podem deixar de serem tratados quando 

consideramos que o crescimento biol6gico e a maturavao possuem atuavao 

intrinseca com demais fatores relacionados com a personalidade e 

comportamento. Nestas circunstancias, a influencia das interav6es ambientais 

aferidas pelo meio ambiente assurne total consideravilo para as nossas 

convic96es de estudo, dando-nos margens de citarmos Marcondes (1982), 

autor que considera o crescimento como a "somat6rw defen6menos ce/ulares. 

bioquimicos. bwfisicos e morfogeneticos. cu;a integrw;:ao efeita se!;lmdo um 

plano pre-determmado pel a heranc;a gemilica e mo<ilficado pe!o amb1ente ". 

Apontando para a mesma direviio, Malina e Bouchard ( 1991) dis cut em que a 

natureza integrada de crescimento e maturas:ao relaciona-se pe1a interas:ao de 

genes, honn6nios e nutrientes requeridos pelo individuo. Esta complexa 

interayao regula o crescimento das crianyas, a maturayao neuromuscular e 

sexual e a "transforrnayao" fisica gera1 durante as duas primeiras decadas de 

vida. 

Muitas pesqmsas apresentam as condi96es de nutrivilo como 

importantes componentes ambientais envolvidos na regulaviio do crescimento e 

matura9ao (Lima, 1990; Malina, Bouchard, 1991; Bengoa, 1987 , Seoane e 

Lathan, 1987 , apud Rocha Ferreira, 1980). A ingestao deficitaria cal6rica e 



proteica tern sido mostrada provocar, invariavelmente, retardo na velocidade de 

crescimento, onde, atraves de medidas somaticas, a antropometria torna-se um 

metodo de ampla utilidade para avaliaviio do estado nutricional do individuo ou 

de mna populayao (Lima, 1990). Os problemas nutricionais relacionam-se com 

o consmno de alimentos disponiveis, o que torna tais ques!Oes dependentes de 

fatores economicos e culturais (Gouveia, 1990). 

A principal intencionalidade destas abordagens esta em trazer a 

relayao existente entre atividade motora e aptidao fisica, regulayao dos 

processos biol6gicos - crescimento, desenvo1vimento e matura9ao - e 

participaviio de estimu1os arnbientais para a realidade da Educayao Fisica 

Escolar, propiciando a organizavao de informay5es especificadas acerca do 

conhecimento antropol6gico bio-cultural acmnulado e de melhor utilizavao das 

medi96es e testes como forma de localizavilo das possibilidades globais do 

educando. 
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OBJETIVOS E MET AS 

0 objetivo geral desta monografia encontra-se na elaborayao de 

mna abordagem acerca dos conteudos referentes da Antropo/ogia Bio-Cultural 

e que podem possuir re!ay:'io significativa para situa<;oes de aplicabilidade na 

Educa<;ao Fisica Escolar, apontando circunstancias de um melhor entendimento 

da especificidade deste tema para a relevancia da area. 

0 objetivo especifico e 0 de desenvolver wn detalharnento das 

possibilidades de atua<;ilo dos testes motores e medidas antropometricas 

enquanto fonna de avalia<;il.o e orientatJio para as necessidades emergentes 

individuais ou co!etivas dos educandos, o que dara margens de um melhor 

desenvolvimento dos conteitdos pedag6gicos por parte do professor de 

Educay:'io Fisica. 

A meta a ser atingida alicer<;a-se em promover a compreensao da 

rela<;ao existente entre conteitdos especificos da Antropologw Bw-Cultural e 

as oportunidades de atua<;ilo da Educar;ao Fisico perante tais conteitdos, 

condi<;ao que pode nortear uma conscientiza<;ao mais arnpla das intera<;oes 

conceituais. 
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METODOLOGIA 

Tipo de Pesquisa 

Para fomecermos ftmdamentaviio te6rica :l discussao do tema 

"Estudos da Antropologia Bio-Cultural: Perspectivas para um Projeto da 

Escola", realizamos uma pesquisa do tipo bibliognifica, uma vez que esta 

proporciona a oportunidade de adquirir informa96es relativas aos assuntos 

referentes :l Educaviio Fisica Escolar, bem como uma ampla abordagem dos 

referenciais te6ricos e pniticos tratados pela Antropologia Bio-Cultural. 

Palavras - Chave 

As palavras-chave utilizadas para a busca de material bibliognifico 

indexado foram as seguintes: 

- Educayao Fisica; 

- Educavao Fisica Escolar: 

- Antropologia; 

- Testes Motores; 

- Medidas Antropometricas; 

- Avaliavao Escolar. 
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Periodo do Levantamento Bibliogr:ifico 

0 levantamento bibliogn\fico nao possuiu urn periodo restrito 

quanta ao tempo de publica9ao das obras, pais visamos a busca de materiais 

que fossem necessaries de acordo com a temiltica da pesquisa. 

Fontes 

Nossas fontes de pesquisa compreenderam: 

- Biblioteca da Faculdade de Educayao Fisica, onde levantamos 

textos de peri6dicos, teses e obras pertinentes ao tema; 

- Biblioteca da Faculdade de Educa9ao, onde analisamos a 

indexa9a0 de artigos de peri6dicos, livros, folhetos, teses referentes as questoes 

sabre planejamento de ensino. 

Fichamento 

Os fichamentos realizados visaram abranger todas as informay6es 

relevantes dos materiais pesquisados. Este tipo de analise textual constou de 

averiguayao de problemas, hip6teses, teorias, objetivos, resultados e 

conclusoes. Segtmdo Lakatos e Marconi ( 1986), define-se esta elabora9ao de 

fichamento como "resumo ou de conteudo ". 
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Analise dos Dados 

A analise dos dados, tanto dos obtidos pela tematica da 

Antropologia Bio-Cultural quanta dos verificados para a discussao das 

quest6es da Escola, constou das etapas de verificaviio, explicavao e 

explicita10ao das interdependencias relacionais dos fatos que se mostraram 

relevantes para a pesquisa. 

Interpreta9iio dos Dados 

Desenvolvemos a interpreta9iio a partir das analises dos temas 

especificos, visando a defini9ao das diretrizes de nossa proposta de projeto 

para a Educa9iio Fisica Escolar. 
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Capitulo I 

As ｒ ･ ｬ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ s entre a Antropologia Rio-Cultural e a ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o Fisica 

Escolar 

Quando realizamos uma leitura ampla dos temas atuais que tratam 

sabre a Educavao Fisica no Brasil, deparamo-nos com situa96es de 

inespecificidade em relayilo ao referencial te6rico de constnu;ao da irrea, bern 

como com vertentes variaveis de direcionamentos ideol6gicos. Esta moldagem 

traz consigo a dificuldade de definiyao para uma conceituayao consensual de 

Educavao Fisica, circunstilncia que nos impossibilita determinar claramente os 

seus atributos relevantes e essenciais de formavilo. Como coloca Klausmeier 

(1977), a elaboravilo de urn conceito exige o estabelecimento de sua ordem, 

particularidade e diferenciaviio que, ao nosso ver, depende da estruturayiio 

do conhecimento segundo as abordagens hist6ricas, da sistematizayao do 

contetJdo enquanto sustentacula da area e da metodiza<;ao das a106es praticas na 

perspectiva de emergir uma fundamentaviio significativa, respectivamente. 

Como niio entendimento acerca da formulayiio conceitual de qualquer que seja 

a area, observaremos a deteriorayao na sna capacidade de organizar a 

realidade, guiar a investigayao e auxiliar na previsao e soluyiio de problemas, 

funv6es estabelecidas quando h:i a designayilo das possibilidades de 

abrangencia de 1un determinado corpo de estudo ( Grawitz, 197 5 apud Lakatos 

e Marconi, 1986). 
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Segw1do Cagigal (1986, p. 06), atuam para a incompreensao do 

curricula do profissional de Educavao Fisica: 

"(..) a dispersilo do conhecimento, a .falta de 

profimdidade produzida pel a excess iva alargamen/o 

dos estudos, a interferi!ncia do especialista em 

Rducm;tio Ffsica em outros campos da denc;a, com 

a conseqiien/e desconfian,·a dos outros e.\pecia/islas 

eo aumenlo da extensilo dos cursos ". 

Na previsao de Manuel Sergio (1991 ), a problematica de se poder 

definir os pressupostos te6ricos da Educavao Fisica com uma pratica de cUIIho 

especifico e proprio reside no amparo da area, pois esta sobrevive de conteudos 

"emprestados" da Biologia, da Psicologia, da Sociologia e da Pedagogia, 

fatores que tornam dificultoso o encontro de urn rigor cientifico. A demarcayao 

apresentada por Sergio culmina com o parecer dnistico de Gebara ( 1993 ), o 

qual evidencia a incapacidade de produ9ao de conhecimento e a esterilizavao 

majoritaria do ensino de graduavao, reflexos inerentes das indefini96es de 

diretrizes em relas;ao a pesquisa e de um corpo de conhecimentos significative, 

sendo estas algtUIIaS das circUIIstiincias que impedem o desejado e necessaria 

salta qualitative mmo ao estabelecimento do requerido objeto de estudo. 

Porem, nao podemos fechar os olhos e realizar a critica pe Ia 

critica, uma vez que a Educavao Fisica passa por urn processo de organizaviio e 

estmturavao das suas bases cientificas, circUIIstiincia esta que pode explicar ( e 

diminuir a drarnaticidade das palavras de Sergio e Gebara) o momenta pelo 
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qual se encontra a itrea. Alem do mais, vale a pena ressaltar que todas as 

outras "ciencias", na margem de seus surgimentos e ･ ｭ ｡ ｮ ｣ ｩ ｰ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ Ｌ , tambem 

tiveram os mesmos problemas de encontro de referenciais te6ricos, mas 

conseguiram "sobreviver" e levar adiante os estudos significativos que forarn 

"selecionados" ap6s o termino do periodo turbulento das crises existencialistas. 

A tentativa de realiza<;:ao de uma refonna na Escola - pensemos 

agora mats especificarnente nas ques!Oes da Licenciatura - deve trazer em 

debate 0 fortalecimento dos metodos e dos conteudos atuantes no processo 

ensino-aprenclizagem (Snyders et al., 1984). Refletindo tais dizeres para a 

Educa<;:iio Fisica, buscatnos as coloca<;:6es de Bracht (1992), que evoca como 

urn dos pontos centrais para o desenvolvimento da identidade pedag6gica desta 

os assuntos relatives aos objetivos-conteildos, necessitrios na contextualiza<;:iio 

de qualquer disciplina enquanto elernento curricular. Para que possatnos 

aprofundar rnna discussao sabre a re1ev3ncia dos estudos realizados pela 

Antropologia Bio-Cultural e de que forma devern ser utilizados na Educa<;:iio 

Fisica Escolar, ternos que ter bem compreendidas as dificuldades que norteiatn 

as questoes de conteirdo e de investiga<;:iio cientifica de nossa area. 

Pais bem, a partir de agora temos subsidies de iniciarmos Ullla 

reda<;:iio rnais especifica sabre nossas proposivoes. Analisando a problematica 

levantada por Cagigal no tocante da interferencia do especialista em Educa<;:ao 

Fisica em outros campos da ciencia, tentarernos tra<;:ar quais nrmos a pesqrrisa 

em Antropologia Bio-Cultural tern tornado em nosso meio acadernico e, 

principalmente, qual a intencionalidade desta monografia enquanto perspectiva 

cientifica. 
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A expressao Antropologia Biv-Cu/tura/ e muito ampla nas 

possibilidades de sua compreensao. Talvez, seria mais f;icil pergtmtar o que 

nao seria Antropologia Bio-Culhrral, haj a vista que muitos sao os segmentos 

de pesquisa que buscam interar-se do homem (o principal objeto de esh1do da 

Antropologia) muna dimensao total de relacionamento com o seu meio

arnbiente, e de que maneira vem a ocorrer os processos bio16gicos de 

desenvolvimento diferenciativos entre a especie. A Educayao Fisica, na sua 

tendencia bio-culhrral, desta forma, buscou nos conhecimentos metodol6gicos 

da Cineantropometria a sua concepyao de estudo do homem em movimento. 

E o que viria a ser a Cineatropometria1 

"A c;neantropometria, de Jato, estG envolvida com 

med1das e avaliar;Bes de di(erentes aspectos do 

homem em movimento e com as ｣ ｡ ｲ ｡ ｣ ｴ ･ ｲ ｦ Ｎ ｾ ｴ ｦ ｣ ｡ ｳ s

{f.'licas do ser humano com o prop6sUo de estudar 

ｶ ｡ ｲ ｩ ｡ ｾ ﾷ ｏ ･ ｳ s inter-humanas. Ela, ass;m, nilo est6 

apenas mteressada em caracter'>tTcas e quahdades 

de um indtvfduo, mas tam brim, e particularmente de 

um gntpo, a vanar;iio a qual e achada dentro de 

uma popular;ao e nos d(ferem,.·m que ocorrem entre 

popula,·oes no decorrer do tempo. " 

(Beunen, Borrns, 1990, p.76) 

Apesar da citavao acima envolver atributos que dao a entender a 

relavao de trrn bin6mio movimento-homem bio/6gico, acreditarnos que nao hi! 

como conceber o homem em movimento apenas considerando a sua natureza 



biol6gica. T octavia, nao podemos esquecer de salientar que a 

Cineantropometria, segundo Malina (1984), possui como lema central a 

medida do homem em tuna variedade de perspectivas morfol6gicas e sua 

aplica,ao ao movimento em suas variadas fonnas, e aqueles fat ores os quais 

influem o movimento. Assim sendo, para criterios de sele<;ao do objeto de 

estudo, a Cineantropometria elegeu as varia<;6es nos padr6es de caracteristicas 

biol6gicas como seu ponto de interesse primario ( este e o "tema central" para 

Malina), mas m\o dispensando a aten<;ao as circunst\ncias que tambem geram 

estimulos interativos ao movimento (seriam os futores que influenciam o 

movimento). Na tentativa de justificar por completo o nosso entendimento por 

Antropologia Bio-Cultural e a sua rela<;ao com a Educa<;ao Fisica, 

acrescentamos a tematica da Cineantropometria o conceito de Cinesiologia 

Ecologica, de Sobral (1993, p.14): 

"( .) a cinesiologia ecol6gica haseia-se num 

conceito macro5;c6pico do movhnento que e 

fisio/6gico na sua estrutura mas cultural na forma e 

!'sta unidade hiocultural nilo 

esgota as demais implicac;Oes que .\'e ocuparn outras 

disciplinas, antes confere wn cardter infegrador ao 

estudo do movimento como forma de adapta9iio ao 

ambiente. impondo par 1sso uma ahordagem de 

mvesllgar,:ilo muitlmetodo. " 

Sobral confere a Cinesiologia Eco16gica mn modelo de 

investiga<;ao cientifica ao profissional da Educa<;ao Fisica, o qual objetiva 



analisar "como e quando o movimento pnde ser v;sto como uma estratCgia 

adaptativa, por um /ado, e tam bern como um teslemunho da adaptahilidade 

hwnana a luz dns conhecimentos atuais ern wirias disciphnas da cifncia" 

(Sobral, 1993, p.02). 0 estudo do movimento humano, portanto, deixa de ser 

atribuido exclusivamente por mna perspectiva mecanicista dos gestos motores 

e passa agora a ser representativo para o surgimento de um individuo 

b iosoci ocultural. 

Concluindo, podemos propor que a Antropologia Bio-Cultural, na 

expressao da Educa<;ao Fisica, buscou sua consolida9iio teorica nos 

fundamentos cientificos da Cinesiologia Eco/6gica, onde o interesse aqui e de 

compreender o movimento como um requisito para a adapta<;ao circunstancial 

do homem ao meio ambiente, relacionando-o aos processos de crescimento, 

desenvolvimento e matura<;iio, e a sua consolida9iio metodologica nas 

t6cnicas de mediyao da Cineantropometria, que incluem a avaliay:io da 

aptidao motora. Nesta moldagem, a questao mais relevante que nos fica 

evidente e que a Antropologia Bio-Cultural nao se restringe a tun imico aspecto 

de anitlise da adaptayao humana: existe um interesse investigat6rio muito mais 

amplo e complexo, onde as potencialidades filogemiticas e ontogeneticas sao 

vistas de forma interativa e participativa nos asstmtos condizentes a a<;ao 

humana e na sua rela<;iio como meio ambiente. 

Nosso objetivo agora, considerando-se que ja consegu1111os 

explicitar nosso direcionamento de pesquisa numa perspectiva da Antropologia 

Bio-Cultural, e mostrar algmnas linhas ideol6gicas de ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o Fisica Escolar 

e as suas rela<;oes, diretas ou indiretas, com o lema deste trabalho. Antes de 
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efetuannos as possiveis rela<;oes, vejamos primeiramente as concep<;iies 

conceituais des,1nculadas de qualquer analise tematica. 

Na obra "Metodologia de Ensino de Educa<;iio Fisica", enfocada 

sob uma visao critico superadora, salientamos a seguinte cita<;iio: 

"A Fduca9i'io FfHca e uma d1sciplina que trata, 

pedagogicamente, na escola, do conhecimento de 

uma area denominada aqui de cultura corporal. F/a 

sera configurada com temas 011 formas de 

atividades. particularmente corporals, como (...) 

Jogo, esporte, ginastica, dan9a ou outras, que 

constituirifo seu conte1./do. 0 estudo desse 

conhecimento visa apreender a expressiJo cmpora/ 

como hnt-,ruagem. " 

( Coletivo de Autores, 1992, p 61-62) 

Percebe-se na cita<;ao perfeitamente a importancia dada a 

organizac;ao do conhecimento a ser tratado nas aulas de Educa<;ao Fisica. Esta 

forma de assimila<;ao das ativ1dades corporais elege quatro conteildos de 

sustenta<;ao, ou seja, o jogo, o esporte, a dan<;a e a ginastica, embutindo-lhes 

suas origens hist6ricas e valores educativos enquanto propostas cabiveis ao 

processo de ensino e aprendizagem. A expressiio cultura corporal e o 

detenninante fi.mdamental na compreensao deste direcionamento ideol6gico, ao 

tentar trazer a relevincia social do contet'tdo, contetido que se apresenta 

calcado em rela<;oes historicamente construidas e assimiladas como 
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perspectivas de reflexoes pedag6gicas no interior da Educayao Fisica Escolar. 

Contudo, nao podemos deixar de evocar a questilo de transformayao de 

estrutura social trabalhada na obra, uma vez que ha a preocupayilo das pr:\ticas 

desenvolvidas no espayo de aula em discutir os sentidos e significados de 

valores e normas que regulamentam diferentes contextos s6cio-hist6ricos. 

Dentro de mna visao da Motricidade Humana, Manuel Sergio 

(1989) manifesta-se mais claramente na intencionalidade do corpo, sendo 

necessaria urn cmte epistemol6gico na area da Educayao Fisica para que esta 

passe a possuir um discurso de questionarnento reflexivo, urn novo paradigma 

e uma nova matriz te6rica. 0 mesmo autor, na tentativa de justificar sua 

concepyao ideol6gica, afirma: "de que vale falar em Filosojia das Alividades 

Cmporais. se e/a niio arras/a consigo a inevilabi/idade de uma alterar;iio 

conceitual. ao nivel das cTi!ncias? Ｈ ｓ ･ ｲ ｢ ｾ ｏ Ｌ , 1991, p. 20). E quais seriam os 

contel1dos definidos por esta nova tendencia investigat6ria das praticas 

corporais0 A Motricidade Humana vincula para si o desporto, a danya, a 

educa9ao especial, a reabi!itayao, a ergonomia, o jogo desportivo tipico de 

lazer, a recreayao e a motricidade infantil (Sergio, 1991 ). 

Na procura de trazer nossa discussao mais proxima das 

possibilidades da Escola, podemos salientar: 

" Se comec;armos par preferencfar uma fimda 

reflexiio sobre a motrfcidade, logo a veremos 

associada a problemdflca da adapta(:iiO do Homem 

ao meio ambient e. 0 desenvolvimento motor niio e 



neulro, quero eu dizer: ni'io e purame111e bio/ogTCO, 

porque e inlencional. (.) Depois de Henri Wallon 

niio faz sent ida esquecer que a mothcidade discorre 

de fatores infernos e externos e que nela 

desempenha papel primordial o desenvolvimenlo 

affxhvo, cognitivo e ｨ ｴ ｾ ｾ ﾷ ｴ Ｖ ｲ ｩ ｣ ｯ Ｍ ｳ ｯ ｣ ｩ ｡ ｬ Ｎ . " 

(Sergio, 1981,p. 118) 
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Relacionamos a citas:ao anterior como sendo interligada as 

quest6es da Escola, pelo motivo de entendermos que a fmwao do processo 

educacional interage com a fonnas:ao de um individuo integral atraves do 

conhecimento e, para isso, nao se pode desconsiderar o meio no qual o aluno 

esta inserido ( onde ha a importiincia do conceito de adaptas:ao) e os fatores de 

ordem afetiva, cognitiva e hist6rico-social; ja, em relas:ao ao contexte 

bio16gico, tambem temos que ter bem claro a sua 1mport8.ncia para o 

desenvolvimento hannonioso de todos os pontos expostos, uma vez que 

nenhuma fonna de manifesta<;ao hmnana apresenta-se v1abilizada 

extrinsecamente de condiy5es que nao envolvam relay5es, no mimmo, 

bilaterais (organismo-ambiente, por exemplo ). 

Go Tani et al. (1988), na obra "Educas:ao Fisica Escolar -

Fundamentos de mna Abordagem Desenvolvimentista" elaboram outras 

conceps:oes de compreensao quando se perspectiva o processo ensmo

aprendizagem. Ha uma discussao em torno da integra<;ao de todos os dominies 

do comportamento hmnano ( cognitivo, afetivo-social e motor) na busca de 

estruturar contelldos e metodos que permitam o professor a realizar atividades 
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em aulas de Educaviio Fisica consolidadas mun saber que compreende os 

estagios de crescimento e desenvolvimento. Os contei1dos desenvolvidos nesta 

nmdamentas:ao estao relacionados ao crescimento fisico, desenvolvimento 

fisiol6gico, desenvolvimento motor, aprendizagem motora, desenvolvimento 

cognitivo e desenvolvimento afetivo social, abrangendo nma visao dinamica de 

todos os sistemas possiveis de idealizaviio do ser humano. 

A Educayao Fisica, desta forma, possui mn compromisso: 

"(..) existe wna seqiiencia normal nos processos de 

crescimento, de desenvolvimento e de aprendizagem 

motora, isto sib-rnifica que as criam;as necessitam ser 

ortentadas de acc)]·do com estas ｣ ｡ ｲ ｡ ｣ ｴ ･ ｲ ｦ Ｎ ｾ ﾷ ｴ ［ ｣ ｡ ｳ s vista 

que, sO assirn, as suas ｲ ･ ｭ ｾ Ｇ ｜ \ necesshlades e 

expectativm; seriJo alcanc,·adas. " 

(Go Tani eta!. 1988, p. 02) 

Por meio da explanayao destes tres direcionamentos ideol6gicos 

que retratam sobre a Educayao Fisica, podemos buscar alguns pontos de 

entrelavarnento dos seus pressupostos te6ricos. Observando as colocavi'ies na 

obra "Metodologia do Ensino de Educavao Fisica", principalmente na procura 

de entender o que se trata a expressao Cultura Corporal, temos condiv6es de 

iniciannos uma busca de aproxima9iio entre a Antropologia Bio-Cultural e a 

Educayao Fisica Escolar. Quando os autores discutem sobre contextos s6cio

hist6ricos e as suas relavi'ies com a Educayao Fisica Escolar, percebemos a 

preocupa9iio da realizayao de uma delimitayao dos conteildos a serem tratados 
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pedagogicamente dentro de um plano de compreensao das possibilidades de 

experiencias e aplicavilo das pniticas por parte dos altmos. Neste ponto de 

vista, M a necessidade das atividades desenvolvidas no espa9o escolar terem 

significados representatives e assimilaveis de acordo com a hist6ria de vida de 

cada individuo participante do projeto educacional. 

De mna forma geral, Linton (1971, p. 18) procura definir a 

Antropologia "como o estudo do homem e de seus trabalhos ", incluindo as 

ciencias naturais e todas as ciencias sociais. A metodologia pedag6gica 

utilizada pela cu/tura cmporal, no nosso entendimento, tambem esta centrada 

na relayao homem-trabalho ( compreendemos trabalho como mna fonna de 

ayao/transfonnayao ), pais a objetivavi'io primaria nas questoes dos contettdos 

( o que nao deixa de ser uma especificayiio para as particularidades do 

trabalhoiavi'io) e a incessante delimitayao acerca da essencia dos fen6menos 

hist6ricos e socials procuram "'mapear" a realidade htunana construida na 

difitsao das a96es e processes culturais. Herskovits ( 1963, p. 16) pode 

acrescentar os seguintes dizeres em nossa discussao: 

"Esta no jato importanti."imo de que a 

antropologia, centrando sua ateru;iio no homem, 

leva em conta todos os aspectos da ex;stf!ncia 

humana, bio/6g1ca e cultural, passada e prese111e. 

combinando esses diver:ws materiais mana 

ahordagem integrada do problema da exlSiencia 

hwnana. Diversamente das discfplinas que tratam 

de aspectos mats restritos do ser humano, a 



antropologia frisa o principia que a rida niio se 

v/ve por categorlas mas e uma corrente continua. " 

As coloca<;6es acima suportam a ideia relacionada a qual estamos 

propondo entre estudos antropol6gicos bio-culturais e as suas maneiras de 

interven9iio no processo educacional voltado ao ensino da Educa<;ao Fisica. 

Na opiniao de Coaracy (1972), quando se pensa numa proposta de 

planejamento educacional, devemos relaciomi-la a mn processo continuo que 

se preocupa com todas as necessidades e silltav6es do individuo enquanto urn 

ser imico e social. Quando Herskovits descreve a vida como urna "corrente 

continua", na verdade temos condi<;6es de transcrevennos este tenno na 

mesma argmnenta<;ao do que Coaracy considera de "processo continuo". 

Assim sendo, a Antropologia insere-se perfeitamente nas potencialidades da 

Educayi'io, ao mesmo passo que a cultura corporal, dentro de sua abordagem 

sabre contextos s6cio-hist6ricos, pennite o englobamento de uma concepyao 

humana na perspectiva da Antropologia Bio-Cultural. Os vinculos 

estabelecidos pelo individuo com a sociedade e a moldagem de vida adquirida 

atraves da sua propria hist6ria sao aspectos que podem ser e devem estar 

relacionados aos dominios biol6gicos e comportamentais. Toma-se impassive! 

discursar sabre um ser cultural quando nao nos interarnos de todos os agentes e 

futores arnbientais que operarn na constiincia de vida de um detenninado 

sujeito. Consmno nutricional, padrao de atividade fisica, taxas de crescimento, 

desenvolvimento e maturayao afetarao qualquer rela,ao s6cio-hist6rica, sendo 

tais fatores possiveis de serem tratados no espa<;o da cu/tura corporal e da 

Educa9iio Fisica Escolar. 
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Passando agora para o entendimento de alguns pontos da 

Motricidade Humana, onde vimos a teoria de Manuel Sergio, procuremos 

COtnpreender OS trechos "(..) 0 desenvo/vimenlo motor niio e neutro ( . .) 

puramente biol6?;ico ( . .)" e "(..)a motricidade d1scorre defatores internos e 

externos (..)"(Sergio, 1981, p. 118). Ao considerar que o desenvolvimento 

motor mlo depende exclusivamente da atividade biol6gica, Sergio abre espa90 

para a tambem caracterizayao de uma competencia de nivel comportamental, 

interligando-a aos ajustes do meio cultural. Portanto, nao h3 como se pensar 

em processo de desenvolvimento e adaptavao sem evidencia-los numa mitltipla 

esca1a de estimulos e complexidades. As atribuivoes trazidas por Mello (1982, 

p. 55) vem a contribuir: 

"A cultura condicionou tanto o homem que nem a 

parte }!sica flea imune a sua ｡ ｾ Ｇ ｦ ｩ ｯ Ｎ . 0 homem rJ ll/11 

todo harrnrJnico e a distim;lio que se fa:: entre o 

ｴ ｲ Ｎ ｾ ﾷ ｩ ｣ ｯ o e o mental d6-se mais par razi5es 

metodo/6g1cas e didtiticas do que par uma 

ｳ ･ ｰ ｡ ｲ ｡ ｾ Ｇ ｣ Ｑ ｯ o real e concreto. Bam 5;ena que se 

pude.r.;.<-;e estudar o homem como um todo, como se 

propoe a antropo/ogia ?:era/ ... " 

De acordo com Keesing (1972 apud Goldschimidt, 1979), a 

Antropologia Geral possui duas vertentes, que sao a Antropologia Fisica e a 

Antropologia Cultural. Considerando que a Antropologia Fisica estuda os 

aspectos biol6gicos do homem, tem-se, assim, o interesse de veri ficar todos os 

mecanismos de adaptayao ao meio ambiente (filogenetico e ontogenetico ), 
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enquanto que a Antropologia Cultural busca organizar a a.;ao reflexiva 

resultada de uma pratica intelectual (Goldschmidt, 1979), incluindo nesta 

categoria cren<;as, m1e, moral, lei, costumes, conhecimentos, etc. A 

Motricidade Humana, da mesma forma que a Antropologia Geral, concebe urn 

individuo uno e irrestrito de uma capacidade denominativa delimitadora. 

Porem, pode-se subdividir as areas de interaviio sobre o estudo do homem, e a 

Motricidade Humana, segundo Castellani Filho ( 1987), prima pelo estudo dos 

aspectos s6cio-antropol6gicos do movimento humano ( o que ainda propicia a 

confignras:ao interacionista entre o biol6gico e o comportmnental). A 

Antropologia Bio-Cultural, por conseguinte, reafirma a sua presens:a em mais 

uma tendencia da Educas:ao Fisica por considerar que neuhum fenomeno 

ocorre isolado, devendo ser considerado urn individuo biocu/tural ou bwsocial 

(Malina, Bouchard, 1991), compartilhando dos mesmos principios da 

Motricidade Hmnana. 

Finalizando nossa analise sabre as tendencias ideo16gicas da 

Educavao Fisica, enfoquemos agora a obra de Go Tani et al. "Educavao Fisica 

Escolar- Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista". Vejamos: 

"(..) se existe uma seqiiencia normal nos proces.so.-.,· 

de crescimento, desenvolvimento e de aprendizagem 

motora. isto nada mais .-!ign{fica que m; crianc;as 

necessitam ser orientadas espeqflcamente com 

relaf"ilo a estas caracterlsticas, desde que, sO assnn, 

as suas reais necessidades e e.:r:pectativas serfio 

alcany'adas. Em outra.-.,· palavras. i muito 



importan/e se e.<•labelecerem o:.; ｯ ｬ ｾ ｪ ･ ｬ ｩ ｶ ｯ ｳ s da 

Educa9ao Fisica Escolar em Ｎ ｦ ｩ ｭ ｾ ﾷ ｡ ｯ o das 

necess1dades que advem do pr6prio processo de 

mudanCr'GS no comportamento motor do ser 

humano." 

(Go Tani et aL, 1988, p. 135) 
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Os pressupostos acnna conseguem enfocar por complete as 

nossas asser<;6es de estudo, no sentido de certificanno-nos da importancia de 

discutir mais a fimdo as conceitua<;6es que giram em torno de crescimento, 

desenvolvimento e maturayilo relacionadas com perfmmance e aptidao fisicas 

no cenfuio escolar. Logicamente que temos bern definida qual a fim<;ao da 

Escola quanto a sua tarefa de disseminavao do conhecimento e a posi<;ao da 

Educa<;ao Fisica dentro de um quadro de ayao pedag6gica (on de procuraremos 

abordar no capitulo quatro ). Acreditamos que a Antropologia Bio-Cultural 

pode delimitar condutas melhores de trabalho, por parte dos protessores, 

objetivando elaboraviio de propostas especificadas nas possibilidades 

momentaneas dos alunos, trazendo uma nova dimensao na abordagem do 

aspecto "rentabilidade". As medidas antropometricas e testes motores 

pennitem a qualificavao de urn plano de curso atraves de dados quantificados 

numa referencia concreta e observavel, o que trara o direcionamento de um 

carninho mais vantajoso para a aquisivao da aprendizagem. 



Capitulo II 

ｃ ｯ ｮ ｣ ･ ｩ ｴ ｵ ｡ ｾ ｩ ｩ ･ ｳ s lmpotiantes da Antropologia Bio-Cultural 

Algw1s conceitos sao de grande relevancia para que o professor, 

niio apenas o de Educa9iio Fisica, compreenda sen altmo de maneira integral. 

0 dinamismo do processo ensino-aprendizagem requer que o profissional 

oriente a crianva e o adolescente ao alcance de objetivos desejaveis, 

introduzindo experiencias adequadas e facilitadoras a aquisiviio dos conteildos 

de aula (Mouly, 1966). Mas para que esta tarefa seja realizada, ha a 

necessidade de que conceituav6es referentes aos estagios globais do aluno 

tomem-se assimil<\veis pelo professor, pois, assim, as praticas a serem 

desenvolvidas no ambito escolar terao maior especificidade e validade. 

2.1) Crescimento 

0 crescimento apresenta-se como wna atividade dominante dos 

componentes biol6gicos, ocorrendo durante as duas primeiras decadas da vida 

hwnana, devendo ser considerado tambem os nove meses de vida pre-natal 

(Malina, Bouchard, !991 ). Marcondes (1978) caracterizou o crescimento 

humano p6s-natal em tres estagios distintos: 

* Primeira Infancia, que vai do nascimento aos dais anos, 

aproximadamente. Ocorre nesta fase urn acelerado crescimento, onde todas as 

estmturas tomam-se mais vulneraveis aos estimulos agravautes do ambieute 

quando comparada com outras fases; 
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* Segunda Infiincia, iniciada no final da primeira infancia e estendendo

se ate aos dez anos, aproximadamente. 0 crescimento aqui e uniforme; 

* Adolescencia, atingindo ate os vinte anos. Apresenta um crescimento 

inicial acelerado ate atingir um momenta de pica, por volta dos quinze ar10s, 

passando, a partir de entiio, para uma n\pida ､ ･ ｳ ｡ ｣ ･ ｬ ･ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ .

Visto tais colocayiles, podemos definir crescimento como o 

awnento no tamanho corporal como wn todo ou o tamar1ho alcano;:ado par suas 

partes especificas, sendo wn processo dependente de tres atividades celulares: 

aumento em ninnero celular, ou hiperplasia; awnento em tamanho celular, ou 

hipertrofia; awnento em subst§ncias intercelulares, ou ｡ ｧ ｲ ･ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ o (Malina, 

Bouchard, 1991 ). A luperplasia e uma fun<;ao do processo mit6tico de divisao, 

no qual ha o envolvimento da ｲ ･ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o de DNA e a subsequente migra9:lo 

dos cromossomos para assumirem funcionalidades na celula, sendo o nlunero 

de celulas detenninado pela quantidade total de DNA no 6rgiio. A hipertrofia 

corresponde ao munento no tamanho da celula acompanhado por uma queda da 

divisao celular. Este awnento tambem envolve, proporcionalmente, um 

awnento em w1idades funcionais intracelulares, particulannente de proteinas. 

0 peso medio par celula, ou teor de proteina por celula, e detetminado pelo 

peso do 6rgiio ou de seu teor total proteico dividido pelo ninnero de celulas. 

As subst!incias intercelulares podem ser de natureza orgfrnica ou inorganica, 

realizando fiwyiio de ｬ ｩ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ o ou agregao;:ao das celulas em complexos ou redes, 

como observado no tecido adiposo (Malina, Bouchard, 1991; Mitchell et al., 

1978). 
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Stini ( 1984) tambem classificou o crescimento como mna 

｣ ｯ ｭ ｢ ｩ ｮ ｡ ｾ ｡ ｯ o da hiperplasia e hipertrofia. As fases iniciais de crescimento, 

durante as quais a diferenciavao de tecidos e a organogenese estao em 

processamento, sao caracterizadas pela predominancia de hiperplasia, 

coincidindo com o estagio embriogenico. 0 crescimento pela divisao celular 

passa a diminuir na escala de eventos biol6gicos a partir do nascimento 

(diminui em tennos relativos quando comparado com a hipertrofia), tendo a 

hipertrofia tuna importancia crescente neste processo. 0 griifico abaixo ilustra 

o crescimento celular em miisculos esqueleticos como fimvao da hiperplasia e 

hipertrofia (Malina, Bouchard, 1991 ): 

Ntunero 

Celular 

Tamanho 

Celular 

I/ 

vida pre-natal infancia segunda infiincia ado1escencia 

Jlustrw;:Oo do crescimento celular em mUseu/as esquell:ticos como 

umafwu,:iio da h1perplasia e /uperfr()fia. 
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Como observado no gratico, o crescimento e dividido em tres 

periodos. A infancia engloba o primeiro ano de vida; este e urn peJiodo de 

nipido crescimento em muitos sistemas corporais e de alcance dimensional e 

desenvolvimental dos sistemas neuromusculares. A segunda infancia e nm 

peJiodo que interliga o final da infiincia ( o primeiro aniversario) ate o inicio da 

adolescencia. Divide-se em inicio da segunda infancia, que inclui os anos 

pre-escolares, e segunda infancia intermedio\ria, que e geralmente OS anos 

elementares da escola. A segunda inrancia caracteriza-se pelo progresso 

unifonne em crescimento e maturaviio, com nipido desenvolvimento motor e 

neuromuscular. A adolescencia apresenta-se como uma fase de dificil 

definiviio em tennos de idade, devido a varia9iio no tempo de seu inicio e 

tennino. As idades para garotos, por exemplo, variam de oito anos aos 

dezenove anos, sendo um limite de flutuayao considerado nonnal. Neste 

periodo, a maioria dos sistemas vern a tamar funyiio e estrutura adultas. 

Dos fatores extrinsecos aos processos biol6gicos, a qua/idade de 

nutrhiJo talvez seja o mais importante componente ambiental envolvido na 

regulayiio do crescimento e matura9a0. Os requerimentos nutricionais 

interagern corn o gen6tipo e as secre96es end6ctinas nos processes 

reguladores, onde qualquer disturbio uesta relayiio pode trazer complica96es ao 

estado do individuo. Malina e Bouchard ( 1991) compreendem por "estado" o 

tarnanho adquirido, o nivel de maturayiio ou perfonnance num dado ponto no 

tempo. 

A desnutriyiiO pode ocastonar serios distirrbios na saude do ser 

humano, nao apenas afetando o crescimento adequado, mas tambern 
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diminuindo o peso corp6reo, alterando os mecamsmos fisiol6gicos de 

regula,ao e retardando o amadurecimento do sistema nervoso. Estas 

circtmstiincias detenninam uma reduviio na capacidade de aprendizagem, 

podendo ate levar o individuo a morte (Rocha Ferreira, 1980; Rocha FetTeira, 

1987). Assim, a desnutriyao energetico-proteica quando instalada no periodo 

de crescimento intenso, alem de comprometer o crescimento somatico 

geneticamente pre-detenninado, tendera a comprometer o desenvolvimento 

neuro-psicomotor (Lima, 1990). A relas:ao entre desnutri<;ao e sistema nervoso 

foi relatada por Mitchell (1978). Ocon·em: 

* Redw;ao acentuada do niunero de celulas cerebrais quando h:i ma 

nutris:ao fetal ( crians:as nascidas com baixo peso) e instalavao de desnutri<;ao 

grave durante o primeiro ano de vida; 

* Reduvao moderada no niunero de ce!ulas cerebrais como resultado de 

desnutriyao grave durante o primeiro ano em crianyas nascidas com peso 

nonnal; 

* Nenhmna reduvao no niunero de celulas cerebrais quando a 

desnutri<;ao ocorre ap6s o primeiro ano de vida, mas com possiveis reduv5es no 

tarnanho das celulas. 

Como se nota, o periodo critico preocupante de tun estado 

nutricional precario encontra-se durante o estagio fetal e o primeiro ana de vida 

p6s-natal, onde as taxas quantitativas e qualitativas dietarias devem ser 

controladas ao maximo. Da mesma fonna que a desnutris:ao pode afetar o 



niunero maximo final de celulas, a supemutriyao tambem deve ser levada em 

conta, pais durante a infancia o tecido adiposo awnenta sen volwne 

rapidamente (com isso, o niunero de celulas adiposas ), fazendo com que a 

crianva tome-se obesa caso nao haja mn controle na alimentayao. 0 grande 

problema apresenta-se nas possiveis complicay5es futuras, uma vez que o 

niunero de celulas adiposas nao se reduz com 0 tratamento de regime alimentar, 

podendo apenas diminuir o sen conteirdo gorduroso, fato que pode trazer 

efeitos perturbadores permanentes para a fi.mcionalidade dos 6rgaos (Katch, 

McArdle, 1984). 

Para finalizar, podemos mostrar as curvas de Scammon, que 

retratam as diferentes taxas de crescimento para muitos tecidos corporais em 

pessoas com condivoes nonnais de sari de ( adaptado: Malina, Bouchard, 1991 ): 
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• Curva Geral: descreve o crescimento do corpo como urn todo 

padrao de crescimento em estatura, peso e dimensoes exteriores do corpo; 

-Ill 

* Curva Neural: caracteriza o crescimento cerebral, do sistema nervoso 

e das estruturas associadas; 

• Curva Genital: demonstra o padrao de crescimento das caracteristicas 

sexuais primarias e secundfitias. Caracteristicas prirnarias incluem os ovcirios, 

trompa de Fal6pio, (Jtero e vagina nas mulheres e testiculos, vesiculas seminais, 

pr6stata e penis nos homens. Caractedsticas secundarias incluem o 

desenvolvimento dos seios em mulheres, pelos pi1bicos e axilares em ambos os 

sexos e pelos faciais e crescimento da ladnge nos homens_ 

* Curva Linfoide: descreve o crescimento das gliindulas linfas, timo, 

amigdalas, ap€:ndice e tecidos linfaticos no intestino. Estes tecidos estao 

envolvidos com o desenvolvimento das capacidades imunol6gicas da crianya. 

2.2) ｍ ｡ ｴ ｵ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ o

A maturayao, tal como o crescimento, e tm1 processo 

essencialmente biol6gico, podendo ser definida como o aumenfo progressivo 

na capacidade das flms:oes fisicas e mentais. Refere-se ao tempo e momenta de 

progresso rumo ao estado biol6gico maduro. Par exemplo, maturidade sexual e 

a completa eficiencia flmcional de reprodus:ao, enquanto que maturidade 



+I 

esqueletica e a total ossificavao do esqueleto adulto. Pois bem, a maturidade 

varia de acordo com o sistema biologico considerado. Pessoas podem diferir 

consideravelmente nas suas medias de matrrravao, tomando-se adultas ( ou 

maduras) em tempos e momentos tambem diferentes, mesmo que tenham uma 

mesma idade cronologica. Isso quer dizer que um individuo pode atingir sua 

maturidade sexual aos treze anos, na proporvao que outro poder:i ser 

considerado sexualmente madmo aos quatorze anos. Os indicadores de 

maturidade mais commnente utilizados sao o de matma<;ao esqueletica e 

matura<;ao sexuaL Apesar de serem dais indicadores distintos, apresentam 

grande inter-rela<;ao no apontamento do inicio da adolescencia (Malina, 1984). 

As varia96es no desenvolvimento de pelos pubianos (ambos os 

sexos ), desenvolvimento dos seios em meninas, desenvolvimento genital nos 

meninos e a epoca em que os jovens atingem o pico de velocidade de 

crescimento em estatura sao relatados em diversos estudos sabre o stuio 

pube1tario (Duarte, 1986). A seguir, Iemos algumas considerac;oes que 

retratam a respeito dos indicadores de matura<;ao. 

2.2.1) Estiriio de Crescimento em Estatura e Adolescencia 

0 estirao de crescimento em estatura e o indicador de maturai(30 

mms utilizado nos estr1dos, pois o aumento em velocidade de cresciruento, 

geralmente, marca o inicio das transfonnav6es ocorridas na adolescencia. 



Meninas Meninos 

Media DP Media 

........................................................... "' ................................. . 

/dade do Jnfcio 

do E.stiriio de •Malina: 8.5- 10.3 0.6- 1.6 10.3-121 0.8-13 

｣ ｲ ･ ｾ ［ ｣ ｩ ｭ ･ ｮ ｴ ｯ o (ano) 0 Duarte: 8.65 ± 1.35 10.37 ± 1.70 

...................................... ·······················································•··························· 

!dadeemPVE 

(unos) Malina: 11.4-122 0 7- 1.2 13.4- 14.4 0.8- 1.2 

Duarte: 11 55 ±1.11 13.99 ±1.09 

PVE 

(cmlano) Malina: 7.0-9.1 0.7-1.7 8.2-10.3 0.8- 1.6 

Duute: 9.15 ±140 972 ± 1 61 

* Onde: DP = Desvio Padriio; PVE = Pico da Velocidade em Estatura. j 

•Malina = Adaptado de A1alina et a/. (1988), incluindo refenlncias prinuin·as de 

parcimetros da cun•a de crescimento de puhescentes americanos. Dn Mahna e Bouchard 

(199 1). 

o Duarte = Em Duarte (1993), estimando l'a/ores obtidos com pubescemes brasileiros 

(1/hahela). 

Analisando a tabela, percebemos algtms pontes comuns entre os 

dois trabalhos: 



* A mudan<;a que marca o inicio do estirao de crescimento em estatura 

ocorre relativamente cedo, na transi<;ao da segtmda infilncia para a 

adolescencia; 

* Ha mna diferen<;a em sexo no tempo e momenta do inicio do estiriio de 

crescimento e PVE. Meninas, em media, levam vantagem em dais anos, 

aproximadamente, em rela<;ilo aos meninos; 

* A maior media de idade em PVE agn1pa-se par volta dos doze anos em 

meninas e quatorze mws em meninos; 

* A diferen<;a em sexo na magnitude do estirao e menor quando 

comparada com o tempo e momenta de seu inicio, pais meninas amerieanas 

apresentam PVE de aproximadamente 8 em e meninos americmJos de 9 em, 

enquanto que memnas e memnos brasileiros possuem PVE de 

aproximadamente 9 em ao ana. 

* 0 dcsvio-padrao em tomo da media da idade no inicio do estirao e em 

idade em PVE e de aproximadarnente l ana, enqum1to que o desvio-padrao 

para PVE e de aproximadarnente I em/ana. 

0 estirao de erescimento na adoleseencia ocorre nwn tempo de 

mudan<;as em composi<;iio corporal acompanhando amnento em peso, a!em do 

de estah1ra ja mencionado. Observa-se que neste periodo os garotos tilm um 

ganho em massa muscular, enquanto que em meninas h:i aumento em 

adiposidade. 0 final do estirao de crescimento e acompanhado porum periodo 



variavel de diminui<;ao do crescimento em estatura, ocorrendo o fechamento 

progressive das epifeses 6sseas (Stini, 1984). Mudan9as qualitativas sao de 

extrema importancia para o desencadeamento de todos os processes 

pubertarios. Tais mudan9as incluem as altera<;oes neuro-honnonais 

responsaveis tambem pelo rapido crescimento em massa muscular, o que 

implica muna significante melhoria em forva, principalmente quando se 

considera estudos com garotos. Portanto, as mudan<;as somaticas da rela9ao 

corpo-estmtura tendem a levar importantes altera96es no padrilo funcional do 

organismo, pennitindo mn alllllento em capacidade fisica (Bastos, Hegg, 1984; 

Hebbelinck et a!., 1984). Porem, devemos salientar que a pn\tica de uma 

atividade fisica regular por parte dos adolescentes, como a participa<;ilo em 

treinarnento esportivo, nao parece influenciar no resultado final que se pode 

obter em crescimento estatural (Malina, 1986; Malina,1994). 

2.2.2) ｍ ｡ ｴ ｵ ｲ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o Sexual 

0 conceito de maturayilo sexual e baseado no desenvohimento de 

caracteristicas sexuais secundarias que se inicia na fase pubertaria. Por meio 

de varies estudos, chegou-se a mna dire9ilo geral em rela<;ao ao estagio/evento 

de desenvolvimento destas caracteristicas. As seqiiencias apresentadas na 

pagina doze sao baseadas na media de idade da aquisi<;ao de caracteristicas 

sexuais secundfu-ias. 

Na maioria dos estudos, o aparecimento dos seios em meninas e o 

munento inicial da genitalia em meninos sao as primeiras manifesta<;5es de 

matura9ao sexual, podendo coincidir nesta fase com o surgimento de pelos 



pi1bicos. A matura<;ao em meninas e mais avan<;ada quando comparada aos 

menmos, na media. Portanto, os estagios de desenvo1vimento dos seios e 

genitalia nao sao diretarnente compativeis de compara,ao em re1a<;ao a idade: 0 

PVE tende a ocorrer mais no inicio da seqiiencia pubertirria dos eventos em 

meninas do que em meninos. 

EVENTO 

B2 

PH2 

B3 

PH3 

PVE 

PH4 

84 

M 

PHS 

BS 

············· 

MEN IN AS 

!DADE 

10.6-11.4 

10.4-11.4 

11.2-12.6 

11.9-13.1 

11.5-12.1 

12.5-13.5 

12.2-13.8 

12.8-13.5 

13.9-15.2 

13.7-15.6 

··················· 

EVENTO 

G2 

PH2 

G3 

PH3 

G4 

PVE 

PH4 

GS 

PHS 

MEN1NOS 

!DADE 

110-12.4 

12.2-13.4 

12.7-13.4 

13.1-13.9 

13.4-14.7 

13.8-14.1 

13.9-15.1 

14.6-17.3 

14.9-\6.1 

* Onde: B2-B3-B4-B5 = seqOSncia do desenvolvimento dos seios; 

PH2-PH3-PH4-PH5 =sequencia do desenvolvimento de pSlos pllbicos 

M = menarca; 

G2-G3-G4-G5 =sequencia do desenvolvimento do penis e testiculo. 

)Em: Malina e Bouchard, 1991 



A menarca e preferivelmente o illtimo evento maturacional que 

ocorre para as meninas, ap6s mn ana, em media, do PVE e dos estjgios B4 e 

PH4. Quando a menarca e utilizada como indicador de correlac;ao de 

performance mot ora, nota-se que meninas em menarca tardia sobressaem-se urn 

tanto melhores nas provas motoras que requerem mobilidade e agilidade, 

enquanto que meninas com menarca precoce executmn com melhor rendimento 

as atividades que necessitam de forc;a muscular (Malina e Bouchard, 1991 ). 

2.3) Desenvolvimento 

Muitas vezes, o conceito de desenvolvimento e utilizado em 

conjunto com os conceitos de crescimento e maturac;ao. Nao hi problema 

algLUTI nesta relayao quando se tem compreendido que '"'"dcsenvolvimento "', 

alem de possuir os domfnfos biol6gicos de ''crescimento" e ''maturayao" ja 

apresentados, tambem denota mn contexto comportamenta/. Malina e 

Bouchard ( 1991) ao escreverem sabre desenvolvimento, retratam que o 

hio/6pco encontra-se na diferencia9ao das celulas ao Iongo das especializac;oes 

de suas ftmc;5es pela vida, enquanto que o comportamenta/ relata a apariyao de 

uma variedade de dominios interligados ao meio cultural do individuo, ou seja, 

o conjm1to de simbolos, valores e procedimentos que caracteriza uma 

sociedade. Desta forma, pode-se falar em desenvolvimento de competencia 

social, intelectual ou cognitiva, emocional, como tambem do desenvolvimento 

da personalidade individual da crianc;a dentro da situac;ao cultural particular na 

qual ela se insere. 



Uma vez que a contextualiza(Oao biol6gica ja foi tratada nas 

conceitua(Ooes passadas, agora toma-se importante ressaltannos sobre os 

dorninios da esfera comportamental. Para isso, devemos ter clara toda a 

abrangencia da expressao "cultura". Rodrigues (1986, p. 90) trata cultura da 

seguinte maneira: 

" A cultura consti/111 a lente especifica par mew da 

qual o Homem enxerga o mundo. Por ela, as 

sent;dos humanos adquirern uma ｣ ｯ ｬ ｯ ｲ ｡ ｾ Ｇ ｴ ｬ ｯ o e.\pecial 

e o mundo wna fisionomia humana. Par ela, o 

universo deLra de ser a/go dependente apenas de 

programar;:Oes orgOnh:as e m; sentidos de se 

dejinirem pelas estrutura,·oes bio/6gicas dos 

organismos individuals. Pela cultura, o mundo 

passa a depender em largo medida das ｣ ｯ ｮ ｶ ･ ｮ ｾ ﾷ ｦ ｊ ･ ｳ s

sociais, vartdveis de sociedade para sociedade, de 

gntpo para grupo, de tempo para tempo - o que vale 

rambr.hn para os sentido."•. par meio dos quais em 

cada Iugar e em cada tempo os hmnens se 

relactonam com o mundo. ,, 

0 comportamento, portanto, pode ser expressado pelas 

transforma<;oes mediante das quais o cultural insere no biol6gico. Como 

Rodrigues (1986, p. 91) aborda, "niio ha sociedade que niio fira de alguma 

forma o corpo de seus membros, coda uma se e.specializando na prodzu,:tio de 

determmados tipos de cmpos ". 0 corpo aprendeni o que cada sociedade 



especilica em diferentes momentos hist6ricos e experiencias acumuladas !he 

ensinar (Mauss, 1978 Kofes, 1985), sendo, assim, mna expressao da cultura. 

Dentro desta visao, Mauss (1974, p. 217) passa a propor um outro termo, 

"tecnica corporal", para explicar como os homens, de sociedade par sociedade, 

servem-se de seus corpos: "o corpo eo primeiro e o ｭ ｡ Ｈ ｾ ﾷ · natural in,·trumento 

do homem. 0 mais exatamente, sem fa/or de instnonento, o prime ira e mais 

natural objeto tfcnh,·o. e ao mesmo tempo meio tdcnico do homem i seu 

corpo. " Isso quer dizer que as condutas comportarnentais podem ser 

classificadas de acordo com a sua eficiencia e tradi9ao dentro de mn 

detenninado contexto cultural, dependendo do sexo e idade, onde teremos 

"lecnicas corporais" da infilncia, da adolescencia e da vell1ice, por exemplo. 

E nada melhor para retratar a expressao "desenvolvimento" do que 

mostrando as transforma96es que ocorrem na adolescencia. Colli (1979 apud 

Dum1e, 1986, p. 01) defmiu adolescencia como "wna fase crftlca do 

desenvo!vimento do ser humano, entre a h1f6ncia e a idade adu!ta, 

evidenciada por uma ｴ ｲ ｡ ｮ Ｎ ｾ ｦ ｯ ｲ ｭ ｭ Ｌ Ｎ Ｇ ｩ ｩ ｯ o biopsicosocial. sendo e.,:se processo 

"1fluenciado par determinantes gent?ticos efCttores amhientais. '' A puberdade 

e quem desencadean\ todo este processo, apresentando-se como um fen6meno 

predominantemente bio16gico e trazendo serias e visiveis transfonnayoes 

corporats: as gliindulas end6crinas iniciam a produyao dos honnonios 

progesterona, nas meninas, e andr6geno, nos meninos, desencadeando a 

menarca e a ejacular;ao, respectivamente; as caracteristicas sexuais secundarias 

surgem e a sexualidade reasswne papel vital, outrora simb6lico (Doneda, 

1989). A adolescencia teni seu inicio no momenta em que o corpo se impoe a 

atenyao do individuo, dm1do wn "sentimento de invasao". Esta invasao 



culmina com a chamada "tomada de consciencia juvenil", pois aquele corpo 

que na infilncia nao trazia o despertar da atenvao do jovem, agora provoca uma 

propria reflexao sabre o eu, ampliando as relas:oes exteriores, denw1ciando wna 

transfonna9ao advinda pelo aparecimento das caracteristicas sexums 

sectmdiuias, enfim, propicim1do a descoberta da dimensao da conduta moral 

(Furter, J 975). A crise aparente que se instal a confere ao adolescente a busca 

de sua identidade, o conhecimento das caracteristicas individuais 

(personalidade ), na perspectiva de encontrar tllll Iugar no seu meio social e 

cultural (Doneda, 1989). 



50 

2.4) Conclusao do Capitulo 

Os processos de crescimento, desenvolvimento e matura<;ao se 

operam em plaJJos simultiineos, podendo ser medidos ou observados num imico 

ponto no tempo e momenta ("timing"). 0 ponto que servini de referencia sera 

a idade crono16gica da crian<;a; porem, embora a idade cronol6gica possa ser 

igual entre os individuos, mio podemos esquecer que processos biol6gicos niio 

ocorrem necessariaJllente em acordo com urn calendfuio. Desta fonna, crian<;as 

de mesma idade cronol6gica podem diferir em varios aJJOS ao considerannos o 

nivel de matura<;ao esqueletica, par exemplo. 

0 estudo de todas as caracteristicas apresentadas neste capitulo 

torna-se de extrema importiincia para o conhecimento das variabilidades 

existentes desde num contexto abrangente, como o de wna cidade, ate de wna 

popula<;ao mais reduzida: a da sala de aula. A seguir, buscaremos trabalhar 

com as possibilidades de avalia<;ao destas vaJiaveis, o que nos dan\ 

entendimento acerca do estado e progresso dos alw10s nas aulas de Educa<;iio 

Fisica. 
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Capitulo III 

Testes Motores e Medidas Antropometricas: Aptidao Fisica e ｅ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o

Fisica Escolar 

A re!ayao entre Aptidao Fisica e Educar;ao Fisica Escolar, para 

muitos, pode dar a falsa ideia de que as aulas devam objetivar sempre a 

melhoria de performance fisica dos a!tmos, sendo, portanto, necessaria a 

implantayao de llln processo avaliativo que contenha testes motores e medidas 

antropometricas. 0 nao conhecimento do conceito de aptidaoffsica toma-se o 

responsive! pela disseminayao de um certo preconceito aos assuntos que giram 

em tomo do tema. Vejamos alguns antares: 

"f)o ponto de vista ocupadonal. aptidtio fi.•;ica pode 

ser de{imda cm110 o grau de capaCJdade para 

executor uma tarefa fi.s·ica ･ Ｎ ｾ ｰ ･ ｣ ｛ ｦ ｩ ｣ ｡ Ｌ , em ｣ ｯ ｮ ､ ｦ ｾ ﾷ ｏ ･ ｳ s

amh1entais e.\pecifiws" (Karpovich, 1971 apud 

Queiroz, 1992, p. 02). 

"Conjunto de atributos que uma pessoa tem au 

a!ca119a que se re!aciona a hab1lidade de 

desempenhar atiwdade fis!ca" (Corbin, 1970 apud 

Matsuda, 1992, sip). 



"Capacidade que um ind1viduo rem para 

desempenhar as fi1m;i'!es cotidwnas a que se 

prop!lem, sem desequilihrio de sua inregridade 

hioh5gJca, psicoh5gica e SOCial'' (Matsuda, I 992, 

sip). 

Matsuda (I 992) considera que a Escola tem mn importante papel 

na promos:ao de educas:ao para um estilo de vida ativo, pois, na verdade, a 

aptidao fisica relacionada a atividade motora inclui itens como a agilidade, 

velocidade, equilibria, coordenayao, palencia muscular e tempo de rea9ao. 

Toma-se impassive! negar, portanto, que nas aulas de Educaviio Fisica o 

professor niio trabalha com os conteiidos da aptidao fisica. Quais as atividades 

de uma aula que nao envolvem os itens salientados acima? 

Analisando os tres conceitos de aptidao fisica, notamos dais 

termos utilizados em comum: capacidade e habilidade. Apesar de parccerem 

como sin6nimos nas coloca('oes dos autores, colocamos que h:i profundas 

diferenyas em termos de suas naturezas. Segundo Klausmeier (1977), as 

capacidades apresentam-se mais timdamentais do que as habilidades, pois a 

habilidade refere-se ao nivel de proficiencia nnma tarefa unitaria ou numa 

configura('ao de tarefas, enquanto que a capacidade representa os elementos 

basicos psicomotores responsaveis pelo desempenho de cada habilidade. Os 

atos de correr, jogar futebol, nadar, tocar um instrumento musical ou escrever 

podem ser classificados como as habilidades adquiridas dentro das suas 

respectivas exigencias e niveis de aperfeiyoamento; ja, a capacidade, e 

identificada em relayao as caracteristicas de performance de cada tarefa: para 
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se correr uma maratona e necessaria ter res(\"tr2ncia, da mesma fonna que para 

se executar LUna conida de cern metros rasos a ve!ocidade e uma capacidade 

que diferencia as possibilidades de vitoria dos atletas. Como colocam Davis, 

Alexander e Yelon (1986), LUn desempenho habil em comparayao com um 

menos habil oferece certas vantagens: LUna "menor atenyiio" pode ser dedicada 

aos movimentos especificos, ha melhor diferencia9ao de indices, o "feedback" 

e a corre9ao dos movimentos sao mais rapidos, os gestos sao dotados de maior 

velocidade e coordenayao e o individuo tende a apresentar wna maior 

estabilidade sob condiy5es ambientais variadas. 

Wei neck ( 1991) define em co principais fonnas de exigencias 

motoras ou capacidades, sendo divididas em qualidades onde ha o predominio 

da condi9iio fisica - resistencia, for9a e velocidade - e qualidades com 

predominio de coordenayiio - mobilidade e destreza: 

Resistencia. A resistencia envolve a capacidade de resistir por 

um detenninado periodo a estimulos de sobrecarga. Divide-se em geral e 

local, dependendo da musculahrra solicitada na ati\1dade fisica; geral e 

especial, dependendo da especificidade da pn\tica, aerobia e anaerobia, 

dependendo da mobilizayao de energia muscular; curta, media e longa 

dur01;llo, dependendo da duravao da atividade; resisteucia de forr;a, de 

explosllo e de velocidade, dependendo da fonna primaria de solicitayao 

motora envolvida na atividade fisica. 

Forya. Uma defini9ilo consistente de fors:a apenas pode ser feita 

quando se considera a modalidade de sua manifesta9iio. Podemos classifica-la 



em gera/ e especial: a forya geral corresponde a fon;a de todos os grupos 

musculares, independente da modalidade esportiva ou atividade motora 

realizada, enquanto que a for9a especial e detenninada pela necessidade de 

perfonnance de run esporte ou pratica especifica. 0 quadro abaixo 

proporciona uma visao global das modalidades de forya: 

Forya Muscular 

Modalidade de For9a 

F or9a Maxima For9a de Explosao For9a de Resistencia 

Tipo de Trabalho Muscular 

ｾ ~ ｾ ~
lmpulsor I Frenador I I Estatico I Combinado I 

I Tipo de Contravao Muscular 

I Isot6nico I Jsometrico I r Autotonico I 

1 I 

Carater da Contrayao Muscular l 

-------- 7 ｾ ~
Velocidade Explosivo Reativo, Fasico T onico TOnica 

Ciclica e Aciclica Balistico e Tonica 
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Velocidade. A velocidade e uma capacidade do sistema 

neuromuscular de realizar a<;oes motoras em um menor tempo passive!. 

Set,'lmdo Weineck, existem duas modalidades de velocidade: velocidade 

ciclica, caracterizada pela realiza<;ao continua e compassada de determinado 

gesto motor (correr, nadar, pedalar) e velocidade aciclica, correspondendo a 

performance de uma a<;iio motora em condi<;ao isolada e descontinua (a 

velocidade de lanyamento de um objeto, por exemplo). 

Mobilidade. 0 conceito de mobilidade compreende a capacidade 

individual de se executar movimentos com grande paJiicipayao da amplitude 

articular e dos componentes mirsculo-esqueleticos de extensibilidade. Ha 

quatro modos de distinguir mobilidade: mobilidade geral, que corresponde a 

atuavao dos principais sistemas articulares ( escapular, coxofemmal e co luna 

vertebral); mobilidade especial, referente a atuavao de uma articulavilo 

especifica; mobilidade ativa, que se da pela maxima amplitude miicular 

passive! durante determinado exercicio de alongamento; mobilidade passiva, 

caracterizada pela maxima amplitude articular passive! em detennimdo 

exercicio de alongamento, tendo a participayao de um agente extemo (parceiro, 

aparelho de sobrecarga.) 

Coordena9iio. Capacidade fimdarnental do sistema neuro-motor 

que se relaciona com o desempenho satisfat6rio de atividades direcionadas 

intrinsecamente aos sentidos, havendo atuayao total dos processos de 

orienta<;ao e de regulavilo de movimentos (Hirtz, 1981 apud Weineck). 

Distingue-se em geral e especial: a capacidade de coordenar;iio geral atua no 

contexto global de detenninada atividade motora (por exemplo, mna partida de 
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basquetebol o atleta tera que ter dominic do seu proprio corpo, da bola, das 

avoes executadas pelo adversario - marcavao, muda111;a de direvao, etc.), 

enquanto que a capacidade de coordenar;iio especial envolve mn ato isolado 

de detenninada tecnica esportiva ou movimento cotidiano (a fonna de executar 

mn salto horizontal, por exemplo, difere da fonna de mn salto vertical, 

possuindo componentes especificos de coordenayao ). 

Uma vez compreendidas as capacidades motoras, voltemos a 

discutir a respeito dos testes e medidas. 0 Manual do Conselho da Europa 

(1988 apud Kalinowski, 1992, p.29) traz o seguinte comentario para uma 

proposta de programa escolar: 

"(..) o programa objeliva invesligar crian,·as que 

parNcipam regularmente de e.sportes ou de outras 

atividades fi.•;icas; contudo nao tem como ｩ ｮ ｴ ･ ｮ ｾ Ｇ ｩ ｩ ｯ o

promover um sistema de detecla<ciio de ta!enlos para 

o e5porte, ou ･ ｊ ｾ Ｈ ｡ ｴ ｩ ｺ ｡ ｲ r as competh;8es e.\portivas. 

Ao contrclr;o, seleciona testes e medidas que siio 

simples, baratos e de fiicli administra<c·ao. podendo 

assim compor uma parle do currfculo esco!ar (..)" 

A investigayilo de alunos que praticam atividade motora e esporte 

regulannente nao possui finalidade seletiva e elitista, onde se visa mapear o 

estagio atletico nas aulas de Educa,ao Fisica. Pelo contrario, os testes e 

medidas busca.m localizar o tempo e momento do aluno nos seus processes de 

crescimento e desenvolvimento, o que dara infonnas:oes adicionais e vahosas 
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para o professor elaborar um planejamento de curso voltado as necessidades 

do grupo. A pnitica da atividade fisica regular pela crians:a e urna 

circunstancm considerada nonnal em qualquer sociedade (qual crianya que nao 

brinca, corre, joga, salta, etc.?), ou deveria ser, e a Escola deve possuir a 

preocupayiio em saber se as suas crimwas tambem estiio tendo uma "qualidade 

de vida" tambem nonnal e satisfat6ria. 

A tabela abaixo procura salientar as qualidades motoras em 

funs:ao da idade, podendo auxiliar o professor na escolha das atividades a 

serem desenvolvidas no espas:o das aulas de Educayiio Fisica: 

Qualidade Motora !dade 

5678910 I I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ve1ocidade 

Fors:a 

Destreza 

Resistencia 

Mllra e Mogos (1982). Em: f/urese (1989) 



3.1) Testes Motores 

Existem algtms crit6rios imprescindiveis para a seler;iio do teste 

mais adequado, o que, logicamente, vai depender dos objetivos do professor. 

Barrow e McGee (1979) descreveram os criterios mais importantes: 

Objetividade. A objetividade e o primeiro suporte tecnico que 

deve ser considerado em um teste. Representa o gran de uuiformidade, clareza 

e precisao inereute as atividades que lidam com avalia<;ao, apesar de ser muito 

dificil assegurar a sna existencia nas padronizas:oes. 

Fidedignidade. Um teste s6 pode ser considerado fidediguo caso 

seja dotado de plena confians:a: os resultados siinilares de um teste devem 

oconer novamente se houver mna nova avalia<;iio, com condi<;ocs iguais das 

atividades aplicadas. 

Va!idade. A validade e urn supmie tecnico de extrema 

importancia porque reflete a honestidade do teste. Um teste apeuas poden\ ser 

considerado valido uma vez que haja a possibilidade de sua mensura<;ao e 

dotado de uma exatidao 16gica. A validade, ainda, pode ser concorrente, onde 

envolve tecnicas estatisticas de conela<;iio entre duas variaveis semelliantes, ou 

construida, a qual detennina as diferen<;as em perfonnance de grupos. 

Normas. Norma e uma escala que pennite a conversao de urn 

resultado obtido num teste para mn novo resultado passive] de compara<;6es e 



interpretay6es. Este criteria esta melhor abordado na pagina vinte e um, onde 

discutimos no96es essenciais de calculos estatisticos para a avalia<;ao dos 

val ores obtidos em testes motores e medidas antropometricas. 

Os testes motores foram selecionados atraves dos referenciais 

adotados pelo Centro de Estudos do Laborat6rio de Aptidao Fisica de Sao 

Caetano do Sui - CELAFJSCS - (Matsuda, 1987) e da obra de Barrow e 

McGee (1979), "A Pratical Approach to Measurement in Physical Education". 

Iniciemos pelos testes motores desenvolvidos no trabalho de 

Matsuda ( 1987): 

3.1.1) Teste de Saito (lmpulsiio) Vertical. 0 objetivo deste teste esta 

em medir indiretamente a forya muscular dos membros inferiores, sendo 

necessaria para a reahzac;ao uma fita metrica a ser fixada verticalmente numa 

parede (a marca zero da fita deve ficar no ponto mais elevado da parede) e p6 

de giz ou magnesia, a fim de deixar marcado pelas polpas digitais o ponto 

maximo alcanvado. 

0 teste de salta vertical pode ser executado de duas manerras 

distintas: impulsiio vertical sem auxf!io dos memhros superiores e impu!siio 

vertical com auxflio dos memhros .r.:uperiores. No primeiro caso, sem auxilio 

dos membros superiores, o individuo avaliado deve estar em pe, com os 

calcanhares no solo (pes paralelos) e o corpo situado lateralmente a parede. A 

marca de referencia e efetuada com a extremidade mais distal das polpas 

digitais da mao dominante. Uma vez delimitada a referencia inicial, o avaliado 



afasta-se ligeiramente da parede, realizando o salto quando o investigador der a 

voz de comando ("Atenyao ... Ja 1
"). No segtmdo caso, com auxilio dos 

membros superiores, segue-se a mesma estrategia de organizaviio do teste, 

porem, agora, as membros superiores poderao auxiliar na obten9iio do impulso. 

Nos dais casas de teste, efehta-se h·es vezes as medidas, sendo considerada a 

melhor marca. 

3.1.2) Teste de Saito (Impulsi!o) HorizontaL 0 teste tern como 

objetivo a medi9iio indireta de forya muscular dos membros inferiores, tendo 

como material necessaria uma fita metrica para realizar a medida da distancia 

horizontal saltada pelo avaliado. 

Os pes do indivfduo devem ficar paralelos no ponto de pmiida, 

que pode ser uma "linha zero" delimitada pelo avaliador. Nesta pratica, busca

se alcanyar o ponto mais distante da posi9ao inicial, podendo haver a ajuda dos 

membros superiores para a tomada do impulso. Toma-se essencial cstabelecer 

quais as mm·cas referenciais: propomos que os pes devam ficar atnls da linha 

inicial e que a marca final a ser considerada seja a mais proxima da linha 

iniciaL Tres medidas sao efetnadas, considerando a maios distancia horizontal 

alcmwada. 

3.1.3) Teste de Preensao Manual. Para a realizayiio deste teste, ha a 

necessidade de um aparelho especifico: o dinam6rnetro ajusttivel (escalade 0 a 

1 00 Kg). A mao do indivfduo avaliado deve segurar comodanaente o aparelho, 

onde a segw1da articulayao toma o peso da barra do dinam6metro, que esta 

"zerado" e mm1tido em paralelo ao eixo longitudinal do corpo ). Ao localizar a 
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posiyilo mais confortlivel ( o avaliado deve pennanecer em pe e com o bravo 

im6vel), realiza-se o ato de preensao manual, que se da pela flexao das 

articulay6es dos dedos. Duas medidas sao tomadas de cada mao, sendo 

considerados os mellwres resultados. 

3.1.4) Teste de Barra. Objetiva-se medir a forva muscular dos 

membros supeiiores. 0 mateiial necessaiio e uma barra que possibilite a 

suspensiio do avaliado e um cron6metro. 0 teste pode ser executado de duas 

manetras: estatico e dinamico. A suspensao est3tica d8.-se com o individuo 

segurando na barra de forma pronada, com a distancia entre as maos 

correspondendo a distancia hi-acromial, queixo mantido acima da barra, 

joelhos em extensao, pes fora do solo, no maior tempo passive!. 0 teste e 

iniciado ( aciona-se o cron6metro) quando o avaliado posiciona-se com o 

queixo acima da barra, tenninando assim que o queixo estiver abaixo do nivel 

da barra. 0 resultado, portanto, e dado em tempo de suspensa:o na ban-a. 0 

teste dinamico mantem a mesma forma de pegada da barra, porem, devendo-se 

agora, elevar o corpo ate que o queixo ultrapasse o nivel da barra e reton1e a 

posiyilO inicial. Conta-se 0 numero de movimentos repetidos, independente do 

tempo de manutenvao da atividade. 

3.1.5) Teste Abdominal. 0 objetivo encontra-se emmedir a forva dos 

mi1sculos abdominais durante a aviio de flexao e extensilo do quadril. 0 teste 

necessita da ajuda de um individuo para manter os pes do avaliado no chilo, 

que estara em deci1bito dorsal, com o quadril e joelhos flexionados e os 

antebrayos cmzados sabre a t6rax. 0 avaliado dever:i tocar os quadriceps 
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( coxas) com os antebras:os, retomando para a posis:ao inicial. 0 resultado sera 

o maior nitmero de repetis:oes possiveis no tempo de sessenta segundos. 

3.1.6) Teste de Corrida de 50 metros. Sen objctivo esta em medir a 

velocidade. Necessita-se de um cron6metro e de um local plano contendo 50 

metros de extensao, o qual possibilite ainda a saida a chegada do avaliado. A 

corrida deve ocorrer em maxima velocidade, de preferencia em condis;ocs 

clinuiticas nao extremas. 

3.1.7) Teste da Corrida "Vai-Vem" (Shuttle Run). 0 teste "shuttle 

nm" e considerado um dos mais completos, pois, alem de medir a agilidade, 

caracterizada pelas trocas rapidas de dires:ao, sentido e deslocamento da alhtra 

do centro de gravidade do corpo, tambem possui o componente de velocidade 

na sua estrutura. Consiste em realizar mna corrida onde o objetivo e buscar os 

blocos de madeira (urn de cada vez), trazendo-os para tnis do marca iniciaL A 

corrida e continua, tenninado apenas quando o segundo bloco for depositado e 

o avaliado ultrapassar pelo menos com um dos pes pel a linha inicial (que e 

tam bern a final). Realiza-se o teste duas vezes, dando um intervalo minima de 

dois minutos entre os testes. Considera-se o melhor resultado (o menor tempo 

obtido ). A figura abaixo mostra as distancias necessarias para a realiza<;ao do 

teste: 

chagada .. 
saidae/ 

9,14 m 



6:1 

Os testes mostrados a segmr foram selecionados da obra de 

Barrow e McGee ( 1979): 

3.1.8) Teste da Corrida "Zig-Zag". 0 objetivo deste teste e medir, 

primariamente, a agilidade e, secundariamente, a velocidade. 0 teste consta de 

tres voltas completas pelo circuito de estacas da fignra abaixo, sendo o 

cronometro parado assim que o avaliado ultrapassar a linha finaL 0 resultado e 

expresso em segundos. 

16 pes 

\ Ａ ｏ ｰ ･ ｳ ｾ ~

Jm·gada 
chegada 



3.1.9) Corrida de Obshiculos. Tem como objetivo medir a velocidade, 

coordenaviio e agilidade. 0 avaliado inicia a atividade da posi<;ao "a'', devendo 

saltar os tres blocos (s), que podem ser caixas de papeliio. Ao sal taros blocos, 

corre ate o ponto "b", onde devera circula-lo duas vezes. Do ponto "b", parte 

ate a estaca "c" na posi<;i'io de engatinhar. A atividade tinaliza com o avaliado 

correndo ate a linha "d", realizando a corrida "vai-vem" entre as linhas "d" e 

"e" tres vezes, confonne a figura mostra. Alem dos blocos e a estaca, 

necessita-se de um cron6metro para a medi<;ao dos tempos. 

< L 

ｾ ｌ L
e 
1- 6 pes c 

I' 

13,6 pes 

ｾ Ｑ Ｐ 0 pes ------c:J-10 pes ｾ Ｑ Ｐ 0 pes ｾ Ｑ Ｕ 5 ｰ ･ ｳ Ｍ ｾ ~
(s) (s) (s) A 
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3.2) Medidas Antropometricas 

As medidas antropometricas foram selecionadas de acordo com a 

padroniza(Oao feita por Fratwa e Vivolo ( 1987 apud Duarte, 1993 ), juntamente 

com as observa9iies de Matsuda ( 1987). 

3.2.1) Peso Corporal. 0 material utilizado para a medi(Oiio do 

peso corporal deve ser uma balan(Oa que tenha precisao de cem b'famas. 0 

avaliado, pennanecendo de "shorts" e catniseta, posiciona-se em pe e de costas 

para a escala da balan9a (caso seja de controle manual), olhando fixamente a 

sua frente. 

Comprimentos 

3.2.2) Estatura (Altura ) Corporal. A avaliayao e feita com o 

avaliado na posiqao ortostatica, tendo as superficies posteriores ( calcanhar, 

cintura pe!vica, cintura escapular e regiao occipital) em cantata com o material 

utilizado para a medida (pode ser mn estadiometro de madeira, "antrop6metro 

metalico de Martin", fita metrica fixada na parede). Toma-se importante que o 

avaliado esteja em apneia inspirat6ria no momenta da realizayao da medida, a 

fim de evitar possiveis alteraviies no resultado; a cabeya, que ten\ mn cursor em 

iingulo de 90' em relavao ir escala para a marcaviio da estahrra, deverit matrter

se paralela ao solo. Matsuda considera muito importante registrar a hora em 

que foi feita a medida, pais dara urn controle mais efetivo em trabalhos 
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longitudinais. Realiza-se tres medidas, efetuando a media destas para 

caracterizar o resultado finaL 

3.2.3) Comprimento Tronco-Cef:ilico. Esta rnedida objetiva 

detenninar a distancia entre o Vertex e o plano de apoio da bacia. 0 avaliado 

deve posicionar-se sentado em um banco de 50 em de altura, com as costas e a 

cabeva em contato com o instnunento da medida ( o mesmo ntilizado para a 

medi10ao da estatura corporal). A posiyao da cabe9a e a mesma da medida 

anterior. Obtem-se a medida do comprimento tronco-cefalico subtraindo o 

comprimento maximo obtido pelos 50 em do banco. Realiza-se tres medidas, 

sendo 0 resultado final a media destas. 

3.2.4) Comprimento das Pernas. 0 comprimento de uma pema 6 

obtido pela subtra9ilo do valor da medida do comprimento tronco-cefalico pela 

medida da estatura corporal. 

Diiimetros Osseos. Caracteriza-se pela medida realizada entre dais pontos 

6sseos, simetricos ou nao, geralmente perpendiculares lon,britudinalmente ao 

corpo. lntemacionalmente, escolhe-se o !ado direito do corpo como padrao. 

3.2.5) Diametro Bi-Epicondilo Umeral. Objetiva-se medir a distancia 

entre as bordas extemas dos epic6ndilos medial e lateral do iunero. 0 material 

utilizado e urn paquimetro, que deve posicionar suas hastes a 45' em relaviio a 

articulayiio do cotovelo ( os epic6ndilos sao localizados com os dedos medias e 



(,7 

os dedos indicadores controlam as hastes do paquimetro ). 0 avaliado, em pe e 

com o cotovelo e ombro flexionados a 90°, fica a fi·ente do avaliador. Tnls 

medidas sao feitas, sendo considerada a media. 

3.2.6) Diametro Bi-Condilo Femural. 0 avaliado, sentado com as 

articulay6es do joelho e quadJil flexionadas a 90° e pes livres, teni medida a 

distancia entre as bordas extemas dos c6ndilos medial e lateral do femur. As 

hastes do paquimetro devem posicionar-se a 45° em relayao a articulayao do 

joelho, sendo os condilos localizados da mesma maneira que nos epicondilos 

umeral. Mede-se tres vezes, considerando a media obtida. 

Circunferencias. As medidas antropometricas de circunferencia tem como 

objetivo medir o perimetro maximo de um segmento corporal. 

3.2. 7) Circunferencia do ｂ ｲ ｡ ｾ ｯ Ｎ . 0 avaliado posiciona-se em pe e com 

o bra10o elevado ao nivel do ombro, onde o antebravo deve estar flexionado 

formando um angulo de 90° com o brayo. 0 avaliador utiliza-se de uma fita 

metrica flexivel (de preferencia metalica) com precisao de 0,1 em, procurando 

medir a maior circunferencia do bravo relaxado. Pode-se medir tambem a 

circunferencia do bravo tenso, necessitando, desta fonna, realizar uma potente 

contrayilo da musculatura flexora do bravo (biceps). Para isso, o avaliado 

segura o ptmho direito com o brayo esqnerdo, opondo resistencia. Sao feltas 

tres medidas, calculando-se a media. 
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3.2.8) Circunferencia da Perna. 0 avaliado posiciona-se em pe, com 

as pemas ligeiramente afastadas. A medida e feita na maior circunferencia da 

panturrilha, ficando a fila perpendicular ao eixo longitudinal da pema. T res 

medidas silo realizadas, considerando-se a media. 

Dobras Cutaneas. A medida das dobras cutiineas tem por objetivo avaliar a 

quantidade de gordura presente no tecido celular subcutiiueo, onde se poderi 

estimar a propor9i!o de gordura em rela9ao ao peso corporal do individuo. 0 

materialutilizado e o compasso de dobras cutiineas ott "Skinfold Caliper", que 

possui pressao constante de prcensao e precisao que varia de 0,1 mm 

(compasso de Harpender) a 0,5 mm (compasso de Lange). A dobra cutanea e 

medida entre o polegar e o indicador, tentando-se delimitar o tecido celular 

subcutiineo do musculo subjacente. Dais segtmdos sao recomendados para que 

toda a pressao das bordas do compasso possa ser exercida, executando-se para 

este tipo de avaliaviio tres medidas sucessivas no mesmo local. 

3.2.9) Dobra Cutiinea Bicipal. Detennina-se a dobra no sentido do 

e1xo longitudinal do bra90 na sua face anterior e na altura da maior 

circunferencia do ventre muscular do biceps, estando o avaliado na posiviio 

ortost:itica e em repouso. 

3.2.10) Dobra Cutanea Tricipal. Mede-se a dobra longitudinalmente 

na face posterior do brayO, na distancia media entre a borda supero-Jateral do 

acr6mio e o bordo inferior do olecrano. 0 avaliado deve estar em pe e com os 

bra9os relaxados ao Iongo do corpo. 



3.2.11) Dobra Cutanea Subescapular. A dobra a localizada 

obliquamente ao eixo longitudinal do corpo, dois centimetros abaixo do angulo 

inferior da escapula, seguindo orientavilo dos areas eostais. 0 avaliado deve 

encontrar·se em pee com os bravos ao Iongo do corpo. 

3.2.12) Dobra Cutiinea Supra Iliaca. A dobra localiza-se 

obliquamente cerca de 2 em acima da espinha iliaca antero-superior, na altura 

da linha axilar anterior. 0 avaliado deve estar em pe. 

3.2.13) Dobra Cutanea Axilar Media. Localiza-se obliquamente na 

orientaviio dos espa9os intercostais, na interseccvilo da linha axilar media com 

mna linha imagimiria horizontal que passaria pelo apendice xif6ide. 0 avaliado 

deve estar na posivao ortostatica. 

3.2.14) Dobra Cutanea Abdominal. A dobra localiza-se paralelamentc 

ao eixo longitudinal do corpo, 2 em a direita da borda da cicatriz umbelical, 

estando o avaliado na posis;ao ortostatica. 

3.2.15) Dobra Cutanea Panturrilha Medial. 0 polegar esquerdo 

posiciona-se na borda medial da tibia na altura da maior circunferencia da 

pema, onde o indicador esquerdo procura defmir o tecido celular subcutiineo 

do m\rscttlo adjascente. A medida localiza-se longitudinalmente na pema, 

sendo necessaria o avaliado estar sentado, com o joelho a 90° flexionados, 

tomozelos em posivao anat6mica e ope sem apoio no solo. 



A ficha a seguir foi idealizada por Rocha Feneira ( 1993): 

"FICHA DE TESTE DE CAMPO" 

ANO: __ SEM. __ 

ESCOLA __ 

NOME: 

PERiODO: ____ PROF' c------
CIDADE: 

RG.· --Ｍ ｾ ~

DATADENASCIM. I I IDA DE (ANOSIMESES) _____ _ 

PESO 

ALTURA 

ALT. TR CEFALICA 

D.C. BICEPTAL 

D.C. TRICEPTAL 

D.C. SUBESCAPULAR 

D.C. SUPR-\ CRISTA 

D.C. PANTURRILHA 

DIAM. COTOVELO 

DIAM.OMBRO ·-
DIAIVI. JOELHO 

DIAM. QUADRIL 

CIRC. BR. RELAXADO 

CIRC. BR. TEN SO 

CIRC. PANTURRILHA 

20METROS . 

AGILIDADE 

DIN. ESQUERDA 

DIN. D!REITA 

SAL TO EXTENSAO 

ABDOM. (30 SEG) 

Data da Coleta: I 1199 

70 



71 

3.3) Analise Estatistica das Medidas Antropometricas e Testes Motores 

A utilizayao de testes motores e medidas antropometricas requer a 

aplicayao de tecnicas estatisticas para analisar em tennos globais os resultados 

obtidos. Matsuda (1992) considcra importante o uso de parametres para a 

analise de resultados, pais, assim, pode-se estabelecer criterios padroes de 

refen!ncia, imprescindiveis para a compreensao ponnenorizada da posiyao que 

ocupa o individuo em relavilo a media do gmpo populacional estudado. 

Uma fonna interessante e efetiva de referenciar os resultados 

apresentados pelo b>rupo pesquisado da-se por meio do "Iodice Z" que, 

segundo Matsuda (1992), possibilita a comparayiio de individuos de diferentes 

idades, sexo, nivel de aptidao fisica, scmpre usando como referencia o grupo da 

mesma idade e sexo. 

0 fndice zr esti represcntado na equayao abalxo: 

.----------------------------------------------

Z=(X-Xo) 

s 

Z = (X 0
- U) 

s 

--> para individuos; 

--> para [,'Tllpos. 

1 Matsudo ( 1992). na sua tese de livre docencia "Criterios Riok>gicos para JJiagnOstico, 

Prescru:;clu e Progn6stico de Aptidclo Flsica em Escolares de 7 a 18 Anos de !dade", utiliza 

o termo "Estrategia Z- CELAFISCS" para descrever a referida equayao. 



Onde: 

Z ｾ ~ traduz o perfil do individuo ou ),'flipo em unidades de desvio

padrao. 

U ｾ ~ resultado media que a popula<;ilo ou grupo apresenta; 

S ｾ ~ desvio-padrao da popula<;ao ou gnrpo; 

ｘ ｾ ~ resultado do individuo; 

X" ｾ ｭ ･ ､ ｩ ｡ a do f,>rupo. 

Alguns conceitos sao importantes para a utiliza<;ilo do in dice Z: 

Media. A media (X") e a tendencia central mars impm1ante, 

pms fomece uma visao do conjunto de dados. Seu nivel de mensura<;ao e 

interva/ar e o seu aspecto de distribui<;ao sinu!!rica (Matsuda, 1987). 

ｘ Ｂ ｾ ｌ ｸ x

N 

L x ｾ ~ soma dos resultados; 

N ｾ ~ total de resultados. 



Exemplo: 

Resultados da medi9ao de peso aplicado a cinco crianyas: 

ｃ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ a X x ｾ ｰ ･ ｳ ｯ o em Kg 

A 26 ｘ Ｇ ｾ ~ 137 

B 32 5 

c 27 

D 22 ｘ ｾ ~ 27,4 Kg 

E 30 

Desvio-Padriio. 0 desvio-padrao e uma medida de dispersiio 

dos resultados em tomo da media, projetando grande eficiencia e confianya 

para as amilises desejaveis. A dispersao (ou amplitude), em rela,ao it escala 

nonnal), corresponde a uma variaviio de 68,26 % em tomo da media. 

Escala Normal 

2,145% 34,13% 13,59% 



Exemplo: se num teste de aptidao motora aplicado em dez alunos 

a media foi 65 eo desvio-padrao I 0, saberiamos que 68 % das crian9as tiveram 

escores entre 55 e 75. Deve-se haver em tomo de seis desvios-padrao entre o 

menor escore e o maior. No caso do exemplo dado, o menor escore foi 55 e o 

maior escore 75, possuindo, desta fonna, uma amplitude igual a 20. A unidade 

de desvio-padrao devera aproximar-se de 3,3, ou seja, 116 da amplitude quando 

a distribuiyao e nonnal. 

0 desvio-padrao (S) e obtido pela seguinte equa9ao: 

S = I (X- X0 )2 

N 

On de: 

X - xo = difere1wa entre cada resultado e a media do grupo; 

(X- X0 )2 ｾ ~ quadrado da diferen9a; 

I(X- X0 )2 ｾ ｳ ｯ ｭ ｡ a dos quadrados; 

N =total de dados. 
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Exemplo: considcremos os mesmos resultados obtidos na 

medivao de peso (vide ca!culo da media): 

I 
X"= 27,4 Kg 

ｃ ｲ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ a X X-X" (X- X")2 

A 26 - I 4 
' 

1,96 

B 32 4,6 2 1 '16 

c 27 - 0 4 
' 

0,16 

D 22 -54 
' 

29,16 

E 30 2,6 6,76 

i: =58 93 
' 

S=\ 2: (X- X")'
1 

= \ 
58 93 = 3,4 

N 5 
v 

De uma fonna geral, Matsuda ( 1992) relaciona ao in dice Z 

atributos ftmdamentais como detenninar o perfil de aptidiio fisica de individuos 

on grupos, pennitindo a comparaviio, e a possibilidade de monitorizaviio do 

crescimento e desenvolvimento, dentre outros. 0 indice Z expressarit a 
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distancia de um detenninado ponto da curva nonnal das probabilidades ao seu 

meio, representado pela media. Em proporcionalidade, expressara a distiincia 

em tennos de desvios padroes entre o valor munerico de mna variavel e a 

media. Obter, por exemplo, mn Z ｾ ~ +I significara que o avaliado afasta-se I 

desvio-padrao para cima da media populacional, apresentando um resultado 

aproximadamente superior a 84,13 % (ver a escala nonnal) dos resultados 

obtidos pela popula9ao e/ou que apenas 15,87 % da popula9ilo daquela faixa 

etiiria podera conseguir resultados superiores. Para finalizar, vale ressaltar que 

obter mn "Z" negative em testes que a velocidade e agilidade (testes de 

perfonnance de tempo) atuam como capacidades de observayao, significara que 

o individuo estara tendencialmente melhor posicionado em rela9ao a outro que 

consiga um ''Z" positivo, pais quanta menor o tempo do teste, melhor sera a 

perfonnance estatistica. 

4.0) Um Questionario da Escola 

Todas as questoes discutidas ate entao podem encontrar mn 

suporte instrumental na elabora9ffo de um questionario pertinente aos interesses 

da Educa9ao Fisica e, desta fonna, da Escola. Porem, alguns pontos sao 

fundamentals para a constnwao concisa do question:irio, pais existem criterios 

peculiares que direcionam sua validade. Utilizaremos os trabalhos de 

Piovesan ( 1979), para a descriyao tecnica dos elementos constitutivos de um 

questioniirio e Rocha Ferreira (1995) e Matsuda (1987), que estabelecerao 

exemplos aplicados de situa96es possiveis de serern detectadas atraves da 

observa9iio direta. 
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3.4.1) Realidade. A realidade representa a totalidade dos seres, ou 

seja, a totalidade do que existe e do que supomos existir. Piovesan (1979) 

atribui a realidade duas fonnas: natural e convencional. A realidade natural 

existini sem a dependencia da intervenyao do ser humano. Pensemos nas fases 

de crescimento e nos processos de matnravao: todo individuo passara pelos 

seus diferentes estagios de desenvolvimento, par mais que as influencias 

culturais e s6cio-econ0micas possam intervir nos processos. Existe, portanto, 

wna "sequencia natural" que se estabelece independentemente da a9ao 

hmnana; a rea/idade convencwnal, conseguinte, relaciona-se com as 

convenv5es sociais que incorporam as atitudes, habitos e possibilidades 

delimitadoras das rela<;oes de mna detenninada populaviio: estudando crianyas 

de oito anos pertencentes a classes s6cio-econ6micas alta e baixa, Rocha 

Ferreira (1987 apud Rocha Ferreira, 1995) constatou que as crianvas de nivel 

s6cw-econ6mico alto obtinham melhores condi<;oes para crescimento e 

desenvolvimento motor quando comparadas com as crian<;as de condi<;ilo 

s6cio-econ6mica inferior. No entanto, a situayao reverteu-se ao levar em 

consideravao a capacidade de resistencia cardio-respirat6ria das crianyas, uma 

vez que as desfavorecidas social e economicamente tiveram resultados 

superiores neste teste. A explicavao para isso baseia-se na rea/idade 

convencional, pais o fato das crianyas morarem no Ｇ Ｇ ｭ ｯ ｲ ｲ ｯ ｾ Ｌ , e terem a 

necessidade de subi-lo e desce-lo pode dar a estas melhores condivoes em 

situavoes de exigencias abrangentes cardio-respirat6rias. 

Portanto, o conhecimento da realidade favorece a elaboravao de 

um question:irio e a sua interpretavao, da mesma fonna que pode nmcionar 

como mn instnunento para a obtenvao de dados pertinentes a mna deterrninada 
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popuJayaO. 0 questionano, na perspectiva da pesqmsa cientifica, e lUll 

instrwnento de conhecimento met6dico que parte para a busca intencional do 

saber, onde seus fins e meios posicionam-se conscientes em relayao aos 

objetivos pre-determinados no inicio da elaborayiio do trabalho. 

3.4.2) Variavel. Uma variavel abrange caracteristicas comuns a um 

determinado mimero de indivfduos, objetos, grupos, acontecimentos, etc., 

estando presente em diferentes qualidades ou quantidades. A variavel e um 

fator que o pesquisador tem interesse de investigar, onde a sua modificayao ou 

diferenva entre a amostra de estudo manifesta-se como objeto de observaviio 

direta da pesquisa (Piovesan, 1979). Como exemplo, podemos citar as 

condivoes nutricionais e as suas relavoes com os processes de crescimento e 

desenvolvimento motor entre as crimwas de classes s6cio-econ6micas 

extremas: a capacidade de resistencia cardio-respirat6ria apresenta-se como 

uma variavel de interesse de investigayao para a pesquisa, possuindo alterayiles 

quantitativas quando comparadas dentro da populavao presente na 31llostra. 

Como ja abord31llos, existem dois tipos de variaveis: qualitativa e 

quantitativa. A varidvel qualitativa tem como caracteristica a qualidade. A 

qualidade pode ocorrer nas seguintes situayoes: estar presente on ausente, 

como, par exemplo, se M o habito de crianvas de uma detenninada localidade 

brincarem ou niio nas mas, ou assumindo diferentes formas, se elas brine= 

de jogar futebol, empinar pipas, esconde-esconde, etc. A varidvel quantitativa, 

por outro !ado, tern como caracteristica a quantidade. Podemos exemplificar os 

aspectos nutricionais das dietas de crian9as pertencentes a classes s6cio-
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econ6micas divergentes: as pesqmsas mostram que a variavel quantitativa 

difere sensivelmente, concluindo que a alimentavao de crianvas favorecidas 

s6cio-economicamente possui uma maior quantidade cal6rica. 

A escolha da fimvao da variavel a ser estudada muna pesquisa e 

feita pelo proprio investigador, no nosso caso, o professor de Educaviio Fisica. 

A variavel representa a situavi'io que desperta potencialmente a intenviio de 

conhecimento: nesta circmJstancia, chamamos de variavel dependente a 

caracteristica que se vai pesquisar. Uma outra classe de variavel, a variavel 

independente, toma-se a caracteristica selecionada para detenninar sua relaviio 

com o fenomeno observado, ou seja, com a variavel dependente: a variavel 

independente, portanto, analisa a variavel dependente (Piovesan, 1979). 

Pensemos na analise do estirao de crescimento na adolescencia entre meninos e 

meninas: a variavel dependente e a ocorrencia do estirao de crescimento, pois e 

o interesse de mensurac;ao na pesquisa, enquanto que a questao do sexo pode 

ser a variavel independente, a causa presmnida da diferenva verificada entre 

meninos e meninas. Na elaboraviio de mn questionario, a abordagem de 

quest5es que consideram o estado nutricional pode configurar tambem como 

uma variavel independente: o efeito de mna alimentaviio equilibrada ou nao 

pode intervir alterav5es no processo de crescimento e no tempo e momenta do 

estirao de crescimento. 

3.4.3) ｃ ｡ ｴ ･ ｧ ｯ ｲ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ . Ap6s o pesquisador ter escolhido as variaveis de 

sen interesse no estudo, hi! a necessidade de categorizar tais variaveis. A 

categorizayiio fimdamenta-se na decomposiviio da variavel em valores que a 
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constituem (Piovesan, 1979). 0 exemplo de Matsuda (1987), que faz parte de 

um questiomirio de interesse esportivo, esclarece esta questao: 

Quantas oportunidades existem para voce praticar Esporte 

nos seguilltes lugares? 

Escola on Clnbe muita ( ) pouca () nenhuma () 

Rna on ｖ ｩ ｺ ｩ ｮ ｨ ｡ ｮ ｾ ｡ a muita ( ) pouca () nenhuma () 

Cidade muita ( ) pouca () nenhuma () 

Campo perto muita () pouca () nenhuma () 

de casa 

Varitivel: asswne diferentes fonnas, pois sao emuneradas varias 

oportunidades para a pnitica esportiva. 

Categorias: Escola, Clube, Rua ou Vizinhanya, Cidade, Campo 

perto de casa. 
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Existem quatro regras de categorizayao (Piovesan, 1979): 

1- Homogeneidade. As categmias devem possuir uma relavao 16gica 

com a variavel considerada, sendo interessante que haja pertinencia nas suas 

escollras. 

2- Inclusividade ou Exaustividade. A inclusividade ou exaustividade 

pennite que todas as observa96es realizadas na pesquisa sejam classificadas no 

conjwJto total de categorias. Isso significa que todos os individuos ou objetos 

pertencentes ao universo do estudo devam ser computados. 

3- Utilidade. A utilidade deve dar wna dimensao significativa da 

variavel, mostrando que cada categoria possui um fim. 

4- ｉ ｜ ｬ ｬ ｬ ｴ ｵ ｡ ｾ ｅ ｸ ｣ ｬ ｵ ｳ ｩ ｶ ｩ ､ ｡ ､ ･ Ｎ . As categorias devem representar uma lmica 

dimensao da vmiavel em estudo, favorecendo que qualquer observayao seja 

classificada em uma e somente uma categoria. 

3.4.4) ｐ ｯ ｰ ｵ ｬ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ Ｎ . A populavao compreende o conjunto de 

individuos pertencentes na amostra da pesquisa. Para a elaboravao de um 

questionario, o professor devera conhecer basicamente algumas condi<;5es do 

meio onde estil inserida a Escola, para que as vatiilveis sejam significantes aos 

entrevistados. Ponim, sera por meio do questionario que se obteni as 

infonna<;oes e caracteristicas referentes ao quadro geral da popula<;ao em 

estudo. 
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Capitulo IV 

Ciiterios de ｕ ｴ ｩ ｬ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ o de Testes Motores e Medidas Antropometricas na 

Perspectiva da ａ ｶ ｡ ｬ ｩ ｡ ｾ ｡ ｯ o Escolar 

"() planejamento esco!ar e uma 

tarefa docen/e que mc/111 tanto a 

previ.1.,lio das afividades didcith:a\· 

em termos da sua ｯ ｲ ｧ ｡ ｮ ｩ ｺ ｡ ｾ ﾷ ｦ ｩ ｯ o e 

｣ ｯ ｯ ｲ ､ ･ ｮ ｡ ｾ ﾷ ｻ ｩ ｯ o em face dos o/y"efivo.ri 

propos'los, qllanto a sua revisiio e 

｡ ､ ･ ｱ ｵ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o no decorrer do 

processo de ensino. " 

(Libaneo, 1994, p.221) 

Como percebemos na cita9iio acima de Libaneo, o p1anejamento 

educaciona1 aparece como o "guia pedag6gico" do professor, indicando de que 

maneira as atividades deverao ser ministradas na Escola em tempos e 

momentos adequados. Para que a sua ayao seja dimimica e inovadora, o 

planejamento escolar deve configurar-se como um processo continuo que !eve 

em considerayao a situaviio presente e possibilidades fuhrras dos alunos, 

atendendo amplamente todas as necessidades na perspectiva de fonna9ao 

global (Coaracy, 1972 apud Turra et al., 1986). 0 trabalho docente, por meio 

do planejarnento, toma-se consciente e sistematico, o que propicia wna 

racionalizavao, organizaviio e co-ordenaviio das relav6es que se estabelecem no 

processo ensino-aprendizagem. Portanto, a sua elaboravao nao deve ser 
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vinculada com a ideia equivocada de preparavao antecipada dos conteildos que 

serao desenvolvidos no bimestre, semestre ou ano letivo: o p!anejamento e uma 

a9ao flexivel e complexa, nao sendo passive! de concretude ( concretude, aqui, 

assume valor de "fechamento" para um "novo planejamento"). Como todo 

processo, envolve diversas variaveis de estmturavao, sendo seus elementos 

relevantes os objetivos, os contezldos, os mftodos e a avaliartio. 0 esquema 

abaixo demonstra o ciclo educacional: 

/..--- Ｂ Ｂ ｜ Ｍ Ｍ ｾ ｾ Ｍ Ｍ

ｾ Ｍ Ｍ Ｇ ｜ ｜ \ Feedback) 
"-.._ ｾ Ｏ /

Ｍ Ｍ Ｍ ｾ Ｍ Ｍ Ｍ

Objetivos 

---- ---
//..-.- Ｍ Ｍ ｾ ~ .... __ 

; Re-Planejamento j 
\,_, do Processo __ / 

Planejamento 

do Processo 

ｲ ｾ ･ ｴ ｯ ､ ｯ ｬ Ｚ ［ ｾ Ｌ ｜ ｾ ~ .. 

\'· e Instru9ao. / 
'- Ｍ Ｂ Ｍ ｾ Ｍ ｾ Ｍ ｟ Ｚ ｟ Ｍ Ｍ ｾ Ｏ /

0 Cicio Educacional. Barrow. McGee, I 979. 



Busquemos compreender os componentes que comp6em o 

planejamento escolar. Os objetivos procuram delinear as ｭ ｵ ､ ｡ ｮ ｾ ｡ ｳ s esperadas 

nos alunos pelo deconer do processo educacional, tais como a aquisis:ao de 

conhecimentos e habilidades, capacidades, atih1des e convics:oes a serem 

desenvolvidas no espas:o de aula. Podem ser classificados em gerais e 

especificos: os ｯ ｾ ｪ ･ ｴ ｩ ｶ ｯ ｳ s gerais sao aqueles que necessitam de urn periodo 

amplo de aplicayao, estando relacionados aos dominies complexes de a9ao de 

uma detenninada disciplina no plano da Escola; os objelims e.lpedficos, 

contudo, sao mais simples e alcanyaveis em menor tempo, sempre relacionados 

com o processo de transmissao-assimila9ao de conhecimentos que caracteriza a 

rela9iio ensino-aprendizagem. Como postula Libaneo (1994), a fonnulas:ao de 

objetivos fundamenta-se numa tarefa consistente em descrever os 

conhecimentos a serem assimilados, as habilidades, os habitos e atih1des a 

serem desenvolvidos ao tennino do estudo de certos conteU.dos de ensino. 

Os conteudos possuem extrema relayao com os objetivos, pois 

estes ja sao os resultados esperados da aquisi(:ao de conhecimentos, 

habilidades, capacidades, atitudes e convicv5es. Desta fonna, a selevao de 

contei1dos deve estar fundamentada na coerencia ftmcional dos objetivos 

propostos. Uma pratica efetiva de ensino requer que o contei1do seja 

significativo ao altmo, devendo ser considerada, logicamente, toda a 

manifestayao cultural acumulada pelos processos hist6ricos, mas nao 

desvinculado de uma leitura que passe pelo interesse e experiencia da pratica 

social vivida pelo presente e que tambem traz releva.ncia fonnativa. A 

ｯ ｲ ｧ ｡ ｮ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ o do conteiJdo e muito importante para que este tenba um carater 

significativo, sendo imprescindivel levar em conta o nivel evolutivo do altmo 
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dentro do contexto pedag6gico, jtmtamente com a forma de sua distribuivao 

espa9o-temporal no cuniculo disciplinar. 

Os metodos de ensino representam as a96es sistematizadas da 

relaviio objetivo-conteudo, tendo como tarefas propiciar meios rentaveis e 

procedimentos adequados de conduvi'io do alnno mmo iL aprendizagem. 0 

metoda servira, portanto, como um "agente facilitador" do processo ensino

aprendizagem, introduzindo atividades organizadas numa coerencia global 

pedag6gica e didatica. De maneira simples, Libaneo ( \994, p. 150) conclui 

que 0 metoda de ensino nada mais e do que 0 "caminho para atinglr um 

objet iva. " 

Para que tenhamos uma visao geral dos elementos constihttivos do 

planejamento de ensino, falta-nos discursar sobre a ｡ ｶ ｡ ｬ ｩ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ o pedagogica, que 

eo nosso maior intuito neste capitulo. Vejamos algumas conceituay6es: 

"'A ｡ ｶ ｡ ｬ ｩ ｡ ｾ Ｇ ｦ ｩ ｯ o educativa e um processo complexo que 

comey'a com a ｦ ｯ ｮ ｮ ｵ ｬ ｡ ｾ ﾷ ｣ ｴ ｯ o de ｯ ｾ ｪ ･ ｴ ｩ ｶ ｯ ｳ s e requer a 

e/aborac;:fio de meios para ohter evidf!ncia de 

resultados. interpretO(;ao dos resultados para saber 

em que medida forarn os objetivos alcGJ19ados e 

fimnular,:iio de um juizn de valor. " 

(Sambbi, 1971 apudTurraetal, 1986,p.l77) 

''A avaliac;fio e uma aprecfay'tio quahtativa sabre 

dodos relevantes do processo de ensino e 



aprendizagem que auxdia o profCssor a tomar 

decisr!es sabre o seu trahalho. " (Luckesi, 1986 apud 

Libaneo, 1994, p. 196) 

Ｂ ａ ｶ ｡ ｬ ｩ ｡ ｾ Ｇ ｩ ｩ ｯ o i a sistemdtica de dodos por meio da 

qual se determinam as mudam;as de comport amen to 

do a/uno e em que medrda estas mudan,·as 

ocorrem. " 

(Bloom, 1971 apud T urra et aL, 1986, p. 177) 

"A avalia,·ao e ( . .) uma etapa do processo 

cducaciOnal que tem par fim comprovar, de modo 

5:istemdhco, em que medida se alcanc;aram os 

resultados propostos peios obJeiTvos especi(icados 

com antecedCncia. ,. 

(Lafourcade, 1980, p. 18) 

"A ｡ ｶ ｡ ｬ ｩ ｡ ｾ ﾷ ｩ ｩ ｯ o e o processo de de!inear, obter e 

prover informm
5
.'ties titeis para julgar decisDes 

a!ternativas. " 

(Stufllebeam et aL, 1971 apud Popham, 1983, p. 

47) 
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Par meio dos conceitos apresentados, podemos enumerar algtms 

atributos relevantes de avalia9ao educacionaL Primeiramente, notamos que 

todas as cita96es, direta ou indiretamente, identificam a avalia9ao como parte 



inteb>rante de tun contexto mais amplo, o processo ensino-aprendizagem. Por 

ser o processo de ensino e aprendizagem dotado de mna complexidade 

estmtural de dimensao quantitativa e qualitativa, a avaliavao escolar tambem 

deve ter em sna fundamentavao essas duas variaveis (quamtidade e qualidade). 

Queremos dizer, portanto, que o ato de avaliar nao deve ser expresso somente 

no sen atributo de mensuravao quantitativa, ou seja, nao podemos confundir o 

seu instnunento de manifesta<;ao, a tecnica de medida, com o proprio processo 

integral. A avaliayao e wna tarefa muito mais ampla do que a simples 

realiza<;iio de provas e atribui<;oes de notas, devendo cmnprir amplas fi.m<;iies 

pedag6gico-didaticas, diagn6sticas e de controle dos objetivos e conteitdos de 

ensino destinados ao alm1o (Libaneo, 1994). Porem, isso niio significa que seja 

o aluno o [mica elemento investigado nesta tarefa. A a9iio de ensinar-aprender, 

explicitamente, envolve a participayilo relacional entre professor e ahu10, onde 

a avaliayao tambem fi.mcionariL como umfeedback infonnativo ao professor de 

como a sua prOpria "perfonnance" ou '"rendimento" contribuem no processo. 

0 metoda de ensino utilizado e o mais adequado, facilitando a 

assimila<;ao do conhecimento para o alm10? A organizayao do conteitdo na 

disciplina apresenta-se coerente com as possibilidades momentaneas do aluno0 

Os alunos conse1,'1!em fonnular principios e descrever atributos essenciais 

presentes no conteitdo das aulas? Tais quest6es apenas mostraun as pergtmtas 

que podem ｳ ｵ ｲ ｢ ｾ ｲ Ｌ , para o professor, no momenta de ter contato com as 

respostas fornecidas pelos alunos numa avalia<;ao escolar. A intenviio desta 

explanaviio esta em trazer a deduviio de que uma das funv6es bitsicas da 

avaliavao encontra-se no fomecimento de base para o planejarnento ( ou 

replanejarnento) educacional. Nada e certeiro e estatico no campo do ensino e 



da aprendizagem, 0 que quer dizer que nunca e tarde para repensar as 

atividades pedago>,<icas. A avaliavao e urn processo continuo, sem tempo 

marcado para ser efetuada totalmente, sem haver um ''culpado" tao eminente 

pelo passive! fi·acasso verificado. 

0 esquema abaixo pennite uma visualizayao global do 

plru1ejamento de ensino, mostrando a relayao de todos os seus elementos de 

fonnayao (adaptado de Turra eta!., 1986): 

Conhecimento da 

Realidade --t 

REPLANEJAI\1ENTO 

h 

' 
FEEDBACK ·' 

ｾ ~
AVALIA<,:Ao 

ｬ ｾ Ｒ 2Plano em ayilo 

On de: 

1 = Fase de Preparayiio; 

2= Fase de Desenvolvimento; 

3= Fase de Aperfeiyoamento. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

<--

Detenninayao Seleyiio e 

dos objetivos --t organizayao 

I 
dos conteUdos 

.J.. 

I Seleyao e 

I organizavao dos 

l 
procedimentos 

de ensino 
/ 

.J.. 

I 
I 

Seb;ao dos 

recursos 

I 
I .J.. 

I Seleyiio de 

I procedimentos 

I 
de avaliayiio 

Estrutura de plano 

ｾ ~de ensino 
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Com a apresentaviio de todas as etapas e elementos constitutivos 

do planejamento de ensino, tentamos localizar a situavao do processo de 

avaliayao dentro de tun contexto ｰ ･ ､ ｡ ｧ Ｖ ｦ Ｌ ｾ ｣ ｯ o mais amplo. Toda esta 

preocupayao de delimitavao possui um objetivo especifico, que e ressaltar as 

diferenyas criteriosas que devem existir quando abordamos os temas avaliaviio, 

medidas e testes. 

Segundo Barrow e McGee (1979), podemos compreender teste 

como uma ferramenta especifica, procedimento ou tecnica utilizada para obter 

uma resposta (infonnaviio) do a! uno, a qual sera direcionada como urn a base 

de apreciaviio da quantidade e/ou qualidade de elementos, tais como 

perfonnance, habilidade, conhecimento e valores; medida e entendida como 

tuna tecnica de avaliaviio que se necessita de tun teste, procedimento e 

instrumento, geralmente precisos e objetivos, devendo resultar em dados 

quantitativos possivets de indicarem o estado do individuo. 

Portanto, notamos que ha uma relaviio intrinseca entre teste e 

medida: para se medir alga devemos ter uma tecnica especifica e de acordo 

como nosso objetivo de mensurayiio. Testes e medidas nao sao totalmente os 

elementos imicos do processo de avalias;ao. Como as definiv6es nos apontam, 

existe a predominancia de um carater quantitativa embutido nos seus atributos 

de relevancia. Mas como tarnbem ja abordamos, a avaliayiio escolar e mn 

processo complexo, nao podendo ser limitada apenas ao conhecimento de 

"quanta .pesa o aluno". A qualidade, desta forma, deve ser extraida de Iadas 

as infonna96es recebidas durante /ado o processo ensino-aprendizagem, 

inclusive dos testes e medidas. Para o professor de Educayiio Fisica, nao 



l)() 

interessa saber qual aluno salta mais, aquele que e mais veloz, forte, resistente 

ou qne esta num nivel de matura9ilo acima da turma: interessa, isso sim, saber 

o que tais dados representam enquanto infonna96es que podem auxiliar na 

tomada de decisao em relavilo ao planejamento das aulas. Voltaremos a tratar 

deste assunto. 

Agora, procuraremos discursar sabre o que entendemos por aula 

de Educavao Fisica. Este assunto foi escolhido ap6s o contato infonnal com 

alguns planejamentos de ensino de professores que ahmm na rede publica (nilo 

houve pesquisa de campo, apenas um contato casual com os planejamentos). 

A maioria deles colocava testes motores e medidas antropometricas como 

conteudos de ensino, o que nos da margem de analogizar que os resultados e 

valores obtidos serilo as pr6prias "notas" de avaliavilo. 0 equivoco 

apresentado pelos professores esta em atribuir ao altmo a tarefa de superayilo 

dos seus colegas: j:i que o contelrdo e esquivar-se por um percurso em menor 

tempo passive!, aquele que for mais rapido recebeni a nota mais alta' Ledo 

engano diria Snyders ( 1988), pois segundo o aut or a atividade mlo passaria de 

um meio para destr·uir a alegria de mna grande maioria denotada, 

transforrnando-se em instnunento de depreciayao, com repercussao na imagem 

dos alw1os inferiorizados junto aos colegas. Alem do mais, os planejamentos 

inconetos tambem possibilitarn-nos acreclitar que o altmo deva sair da 

disciplina sabendo aplicar os testes e medidas, uma vez que estes sao 

encarados como contel1dos para a aprendizagem. Quem deve saber executa

los e o professor, pois cabe a este ideutificar as info1T11a96es recebidas e 

transfoiTlla-Ias em direciouamentos pedag6gicos. 



0 que observamos, portanto, e uma falta de compreensao 

conceihml para a estmturas:ao do planejamento de ensino nas aulas de 

Educayao Fisica. Silva (1993) realizou uma extensa pesquisa acerca do lema 

"Avaliavilo da Aprendizagem em Educaviio Fisica na Escola de Primeiro 

Gran", revelando quest6es fundamentais para o entendimento da situavilo 

exposta: 

"I) todo o process a de ｡ ｶ ｡ ｬ ｩ ｡ ｾ ﾷ ｲ ｊ ｯ o desenvo!wdo nos 

esco/as estudadas decorre das experiencws do 

professor em sa/a de aula"; 

"2) a produ9fio do conhecunento estd tendo uma 

repercu.c,·sdo pouco efetiva nas atividade.s· 

desenvolvidas no interior dessas esco/as "; 

"3) nfio h6 inter-relar.;fio ｴ ･ ｯ ｲ ｷ Ｍ Ｏ ･ ｧ ｩ ｳ ｬ ｡ ｾ ［ ｣ ｬ ｯ o "; 

''-/) a legi."'1m,ilo, tal cfual no infcio dos anos 30, 

continua tendo mais i't?fluf!ncia sabre as decistJes dos 

prr?fessores do que a teoria ": 

"5) a avalra<,:fio, tal qual o modo como se apresenta 

;uio leva em consideray:tJo a ｲ ｾ ｦ ｬ ･ Ｎ ｸ ｩ ｊ ｯ o crftica da 

realrdade ". 

A pesquisa de Silva ( 1993 ), efetuada na rede ptrblica municipal de 

Campinas, apenas vem a comprovar o caritter desconexo da Educa,ao Fisica 

no espa9o da Escola. Um ponto que chama atenyao nesta sihraviio encontra-se 

na problemirtica da Educaviio Fisica ser considerada "atividade" e nilo 

discip!ina formativa na organizaviio curricular. Desta fonna, niio ha consenso 
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de composu;ao de um processo avaliativo eficaz e condizente com as 

necessidades que a rela9ao ensino-aprendizagem exige, ficando o professor de 

Educavao Fisica, muitas vezes, apenas como um Ruardiiio do lempo hvre 

existente entre as aulas, sem se importar com criterios mais amplos da 

tematica educacionaL 

Como salientam Taffarel et aL ( 1992 apud Tavares, 1995, p. 1 06): 

"( . .) a proposta da aralrm;ao do processo de 

ensino-aprend1zagem da Hducm,:iio F{\·fca deve, 

portanto, !evar em conta a ｯ ｨ ｳ ･ ｲ ｶ ｡ ｾ ｙ ｩ ｯ Ｌ , an6/ise e 

conceittwr;ao de elementos que compoes a lotalidade 

da conduta humana e que se expres.r.:arn no 

desenvolvimento de atividades. " 

A apresentavil.o de nossa concep9iio de aula de Educa,ao Fisica -

retornando ao assunto - reside em tentar bloquear qualquer jargao diminutivo, 

tais como biologizante, tecnicista. medico higienista. por exemplo, que possa 

ser vinculado a esta pesquisa. 0 fato de estannos elucidando as aplicav6es de 

testes motores e medidas antropometricas na Educa,ao Fisica Escolar nao 

significa que compactarnos com as ideias desenvolvidas no inicio do seculo, 

onde a Escola (no espayo da Educayiio Fisica) estava preocupada com os 

conceitos anatomo-fisiol6gicos do corpo e dos movimentos que este realizava 

(Soares, 1994) 0 decreta lei 69.450171, artigo primeiro, atribuia a Educaviio 

Fisica os seguintes dizeres: 



''A ｊ ｾ Ｇ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ ﾷ ｏ ｯ o Ff.\)ca, aNvidade que por seus meios, 

proce.r-;.r...·os e tt!cnicas. desperta. desenvo/ve e aprimora 

forr;as }i1tcas, morms, civtcas, psiqutcas e socials do 

educando, constitut um dos fatores h6.1'1Cos para a 

conqwsta dasfinaltdades da educarao nactonal. " 

(CENP, 1992, p 07) 

A fragmentayao do ser hmnano ja vem sendo superada pcla 

Educavao Fisica ha muitos anos, e o nosso trabalho comprova e ajuda a 

avanvar nesta discussao. Os pr6prios conceitos por n6s tratados dao a 

dimensao biocultural ou biosocial da pratica aqui embutida. Com isso, 

queremos concluir que a aula de Educayao Fisica nao representa apenas o 

desenvolvimento de atividades sistematizadas, repetitivas e conectadas a um 

entendimento de rendimento motor inconseqtiente (vale ressaltar que a busca 

do rendimento deve ser salientado sim nas aulas de Educayao Fisica. Nao h3 

como o individuo progredir sem ter mn avanvo em seu estado de vida: porem, 

o rendimento pedag6gico e mais amplo, onde se leva em considerav:lo nao 

apenas o resultado final· de tuna pnitica, mas sim todo o proccsso de 

desenvolvimento it autonomia): a aula e 0 local de dissemina<;:lo de um 

conhecimento na fonna de um conte[rdo - no nosso caso o esporte, o jogo, a 

dan9a, a gimistica, entre outros. Como salienta Matos ( 1992, p. !55), "uma 

estratigw de ensino eflcaz deve preocupar-se nCio apenas com o currfculo e a 

infra-estrutura da escola, mas preocupar-se tamhim com a eficCu_)a do 

processo ensino-aprendizagem. " E e isso o que estamos fazendo ao mostrar a 

import:lncia, o modo correto de interpretas:ao e utilizayao dos testes motores e 

medidas antropometricas numa perspectiva de projeto da Escola. 



Quando abordamos que os testes e medidas podem auxiliar na 

tomada de decisao em relav:lo ao planejamento das aulas, temos o scguinte 

pensamento: peguemos o teste "shuttle-run", que enfoca os componentes 

agilidade, velocidade e mudan.;a de dire<;ao. Para o professor, o importante ou 

primfuio de tudo nao se encontra em quantificar apenas as infonnav5es que 

serao fomecidas pelos resultados dos testes e mapea-las mostrando quem e o 

mais eficiente nesta pnitica, mas sim em saber que, no momento em que for 

desenvolver atividades que tenham a agilidade, velocidade e mudanva de 

dire<;ao como elementos fundamentais, ja existe WTI referencial facilitador 

situando o grupo como um todo. Desta forma, a tecnica de med1da utilizada 

pelo professor foi o teste "shuttle-run", o qual serviu como urn meio a mais de 

investiga<;ao para a elabora<;ao de uma pn\tica efetiva, mas nao assumindo 

valor total de avalia<;ao no processo ensino-aprendizagem: aqui, os testes e 

medidas fazem parte de uma avaliavao conjunta, consciente e programada. 

Para fmalizar, gostariamos de fazer uma analise da validade do 

exame medico enquanto "aval" seletivo fomecido pelo medico ao professor. 

Soares (1990. p.234) traz a seguinte ilustra,ao: 

"A ｨ ﾷ ､ ｵ ｣ ｡ ｾ Ｇ ｊ ｯ o ｆ ｦ Ｎ ｾ ｩ ｣ ｡ a na esco!a e wna questiio 

medica e niJo pedag6gica, na medida em que quem 

define 0 con/eudo e 'pern11/e • a criont,'O parflClpar 

Oll niio de uma aula e () medico. () prqfessor 

desempenha um papel secundario. digamos as.mn, 

wn papel auxiliar dire/a, um papel de executor de 

ｴ ｡ ｲ ｾ ｦ ｡ ｳ s pensadas e fiscalizadas pel a medico" 
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Apesar da cita<;iio acima ter uma visao tao dn\stica e extremista da 

participa<;ilo do medico nas aulas de Educa<;ao Fisica, podemos resgatar uma 

questao: por que o professor de Educa<;ao Fisica nao possui autonomia plena 

para a aplica<;ao de suas potencialidades dentro do cenirrio escolar? A 

resposta esta na retrospectiva hist6rica da area, frmdamentada mnn modelo 

eugenical "desde os seus conteltdos, exercicios gimisticos e atividades 

esportivas, onde a enfase era o desenvolvimento fisiol6gico (. .. )" (Daolio, 

1992). Ao inves do simples exame medico, a Escola poderia ter urn proJelo 

mais utilitario e relevante dentre as suas atividades: a realiza<;ao dos testes 

motores e medidas antropometricas na perspectiva de posicionar o aluno 

perante o gnrpo e em relavao ao estado nonnal de crescimento, 

desenvolvimento e matura<;ao. Como acrescimo de infonna<;oes que poderiam 

englobar nivel s6cio-econ6mico, nutri<;ao, habito de atividade flsica, gosto 

pelas aulas de Educa<;iio Fisica, o professor teria todas as condic;oes de 

compreender o comportamento do alrmo dentro do espa<;o pedag6gico, 

podendo tambem fomecer preciosas infonna<;oes para a comunidade. Nao 

seria uma tarefa tacil, porem de grande riqueza e inovaviio para as rela<;oes 

cabivcis na Escola. 
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Conclusiio 

0 estudo do movimento humano e da atividade fisica, nos irltimos 

anos, vein recebendo inluneras interpretay5es cientificas, mostrando que h<i 

muitas questOes que necessitam de uma maior clarificac;ao no plano do 

conhecimento te6rico. A expressi!o "Antropologia Bio-Cultural" aprescntada 

nesta pesquisa buscou contribuir na ampliaviio do dominio conceitual 

emergente da Educavao Fisica, onde procuramos relaciomi-la com a 

perspectiva de ｳ ｵ ｲ ｴ Ｌ ｾ ｭ ･ ｮ ｴ ｯ o de um projeto da E<·cola. A elabora,ao de um 

projeto que traga em discussao um novo direcionamento quanta a utilizavao de 

testes motores c medidas antropometricas pode tomar-se um instrumento para o 

estabelecimento de uma pnitica orientada, propiciando a comprecnsao das 

diferenyas individnais e do desenvolvimento integral do aluno. 

Para tlmdan1entarmos a "Antropologia Bio-Cultural", utilizamos 

os conteirdos da Cinesiologia Eco/6gica, de Sabra! (1993,), e da 

Cineantropometria (Betmen, Borms, !990). Para Sobral (1993, p.03), o 

movimento humano possui um amplo conceito, "no qual possam coenstrr os 

determinantes hio/6gh.,'OS e cu!turais que aumentam o potencial humano para 

a m;:ao ", propiciando estrat6gias e vantagens adaptativas: assnn, o 

desenvolvimento motor possui um grau elevado de dependencia genetica no 

que diz respeito a sua organizavi!o, da mesma forma que o planejarnento do 

movimento traz consigo as conseqiiencias do desenvolvimento cognitivo e 

social (Sabra!, 1993). 
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Porem, mna dificuldadc muito b>rande surge quando se propoe 

metodologias e instnunentos adequados para realizar a medic;ao do movimento, 

questao que nos faz refletir "se o movimento e compcltivel com a medida ou, 

pel a contrario, nao permite senao uma abordagem descrit;va e qua/itat;va" 

(Sabra!, 1993). Apesar de existirem colocac;oes como as de Darido el al. 

( 1995), que creditam aos testes mot ores uma "enfase biologicista" e de facil e 

c6moda aplicac;ao ao professor para a obtcnyao de dados objetivos sabre os 

altmos, nao podemos confelir llllla Ciitica tao simplista quanta o seu argemento. 

Temos consciencia de que os testes motores e medidas antropometricas tdo 

dimensionam por completo a valiavel qualitativa e estmtural do movimento, 

mas ajudam a constmir mais uma forma metodo16gica de compreensao das 

vanac;oes inter-humanas para o cmnpo da Educac;ao Fisica. A 

Cineantropometria, conseguinte, apresenta-se como uma possibilidade 

certificada no estudo cientifico, pennitindo "medidas quantjtativas e 

｡ ｶ ｡ ｬ ｩ ｡ ｾ ﾷ ｏ ･ ｳ s de ｡ ｾ ｰ ･ ｣ ｴ ｯ ｳ s do ser hwnano em movimcnto (..) movendo-.'W e 

･ Ｔ ｨ ｲ ｾ ﾷ ｡ ｮ ､ ｯ Ｍ Ｎ Ｍ Ｎ ﾷ ･ e para tecnicas de medidas mais apropriadamente di(erenciadas 

e de me/hares qua/idades" (Beunen, Banns, 1990, p. 77, 93). 

Uma mttra preocupayao deste trabalho esta em desvincular das 

atividades do espayo da aula a realizayao dos testes motores e medidas 

antropometticas, pais acreditamos que a aula e o local para a difi.1sao do 

conhecimento, este que para a Educas;ao Fisica fonnaliza-se no esporte, no 

jogo, na gimistica e na dmwa. A proposta de um projeto que aborde testes e 

medidas justifica-se no plano da avaliayao, mas uma avaliayao investigat6ria 

das potencialidades motoras e do padrao fisico-estmtural dos alunos, de acordo 

com os seus estagios de crescimento, desenvolvimento e maturas:ao. A 
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avalia<;ao escolar. por outro !ado, tem como fun<;ao "mfimnar e orientar para 

a me/haria do processo ensino-aprend1:agem" (Taffarel, !992 apud Tavares, 

1995, p. 104). A elabora<;ao de um projeto que se baseia nos estudos da 

"Antropo1ogia Bio-Cultura1" pode ser fundamentado nas possibilidades de 

rcla<;ao do esquema abaixo: 

-------· 

ｾ ~
/•, _Pcrlonnancc ｍ ｯ ｴ ｯ ｲ ｡ Ｏ Ｏ ｾ ~

Motricidade _______ ·l--· · ___ _ 

Humana Ｍ ｾ ~ I ( 
ｾ ~ Organiza<;ao 

Cresclmento e _ Social ldeologla 

Desenvo1vimento \ ) 

Humano "'--

Tecnologia 

[ 

Fatores Nutricionais 

End6crinos 

Neuro16gicos 

Emocionais 

Fat ores Geneticos 

Adaprado de Me Elroy e 

Townsend (1979) 
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A cita9ao de Rocha Feneira ( 1995, p. 12) posrcwna nossas 

convicv6es de pesquisa, conttibuiudo para a analise desta conclusao: 

"Em sumo o creschnenfo, desenrolvimento e 

matura,·ao sao fen6menos forlemente mf/uenciados 

pe/a rela,·iJo biocu/tural. () padriJo da especie e 

determinado pelafllogenia, e a ､ ｩ ｳ ｴ ｲ ｩ ｢ ｵ ｩ ｾ ﾷ ｻ ｩ ｯ o genCtica 

contrrbui para explicar a grande mria,·ao 

observada na popzdafiio. Em bora todos possuam a 

capacidade de re.1ponder a diferentes estimulos, 

algumm• pessoas siJo mais sensfvei5; do que outras 

para re.1ponder. A performance motora e o 

resultado, expressando uma ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ﾷ ｡ ｯ o

simb6/ica defiuur·Oes bio/Ogicas e s6cio-culturais ". 

Desta lonna, estamos querendo apontar que a Escola, como a 

Antropo1ogia Bio-Cultma1, deve preocupar-se com o concebimento de um 

individuo integral, que possui mn hist6rico biol6gico e comportamental 

expresso nas suas potencialidades enquanto aluno. Apontamos em nossa 

pesqmsa mna possibilidade metodol6gica e te6rica de intera9ao com as 

questoes levantadas, podendo ser mais um instrumento auxiliador para a 

melhoria das rela106es que oconem no contexto educaional. 
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