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RESUMO 

0 futebol de alto nivel e determinado por varios aspectos: a 

tecnica, tatica, caracteristicas psico16gicas e fisiologias que 

interagem de forma integrada, fazendo com que a somat6ria 

desses fatores garanta o rendimento do atleta.O presente estudo 

teve como objetivo a aplicavao do YO-YO endurance test. 

Participaram deste estudo 11 atletas de futebol integrantes do 

Campinas Futebol Clube, equipe da segunda divisao da serie B-3 

paulista, categoria profissional. A avaliavao foi feita com atletas 

com idade de 16 a 22 anos. Os valores obtidos foram pr6ximos 

aos ja encontrados na literatura, embora os dados disponiveis na 

literatura tenham sido encontrados atraves de outros protocolos 

para se obter o V02max. 
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1.1 CARACTERiSTICAS FISIOLOGICAS NO FUTEBOL 

No decorrer de uma partida de futebol, os atletas sao exigidos de varias 

formas, sendo que o perfil da atividade pode variar desde o repouso completo, 

numa situayao onde a bola esta fora de jogo e os atletas esperam sua 

reposiyao, ate sprints em alta velocidade, passando ainda por troles !eves, 

deslocamentos para tn\s e laterais, saltar, chutar, podendo a intensidade do 

esforyo ser alterada em qualquer instante. Ou seja, existem momentos onde os 

atletas se movimentam em alta intensidade, com intervalos onde a intensidade 

de esforyo e baixa. 

lsso garante ao futebol urn perfil muito complexo do ponto de vista 

fisiol6gico, pois ao contrario das modalidades ciclicas, o futebol ex1ge a 

manifestayiio de varias capacidades motoras durante urn jogo. 

Assim, durante um jogo a performance dos atletas esta diretamente 

ligada a capacidade fisica dos mesmos, que pode ser dividida em: a) 

capacidade de resistir a varios esforyos intermitentes; b) capacidade de 

performance em esforvos de alta velocidade ( capacidade de sprint); 

c)capacidade de desenvolver altos niveis de for9as em varias situav6es, como 

chutes e saltos. As bases fisiol6gicas que garantem tais exigencias motoras sao 

basicamente caracteristicas do sistema cardio-respirat6rio e musculares, 

combinadas com a interaviio do sistema nervoso (Bangsbo, 1994). 

Muitos trabalhos vem dando atenvii.o nao somente aos pariimetros 

tecnico-titticos, como pcrcentual de finalizav6es e passes errados, mas tambem 

ao padrao das atividadcs dos atletas, tais como distiincia percorrida durante a 

partida, que tern sido utilizada como pariimetro de esfor9o, relacionando ainda 

com a especificidade da posiyiio ocupada no time. 
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1.2 CONSUMO MAXIMO DE OXIGENIO- VOzmax 

1.2.1 Conceito 

A definiyaO do consume Maximo de oxigenio e a quantidade maxima 

de 02 que urn individuo consegue captar, transportar, fixar e utilizar na 

produyiio de trabalho exercido pelo corpo humano. 0 consume Maximo de 

oxigenio e tambem definido como o maior volume de oxigenio por unidade de 

tempo que urn individuo consegue captar respirando o ar atmosferico durante 

o exercicio. 

A capacidadc funcional pode scr determinada atraves de indices de 

trabalho flsico pelo V02max ou pelo tempo de tolerilncia ao esfor9o, sendo que 

de urn modo geral os valores de uma mcsma faixa etitria sao menores no sexo 

feminine do que no scxo masculine. Este indice e considerado como o mais 

utilizado para a determinayao da capacidade funcional, podendo ser obtido por 

metodos diretos que cnvolvcm equipamcntos sofisticados, necessitando maior 

cooperaviio do atleta. 
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1.2.2 Criterios para a obtenclio do V02max 

Atinge-se o V02max quando ocorre urn fenomeno de platO no V02max, 

uma vez que apesar do incremento da carga, durante urn teste maximo 

progressive, nao houve aumento do V02max. Na pratica essa ocorrencia e 

freqiiente em adultos, mas nao quando se trata de crian9as ou adolescentes 

(FREEDSON et al, 1986, ROWLAND, 1993). Na ausencia deste fenomeno, 

aceitam-se outros critcrios nonnativos tais como: o sujeito deve atingir a 

freqiiencia cardiaca maxima te6rica para a sua idade (FREEDSON et al, 

1986), ou proxima de pelo menos dez batimentos par minuto (COLLINS et 

al., 1991); igualar ou ultrapassar oR que e a rela9ilo entre o volume de 02 

consumido e o volume de C02 produzido (VC02N02) de I, II para o 

cicloergometro de pernas ou de 1,04 para a esteira rolante (COLLINS et al., 

1991; FREEDSON et al., 1986; McARDLE et al., 1998; ROWLAND, 1993; 

SWAIN et al., 1994.) c atingir niveis de lactate sanguineo a partir de 6 - 7 

Mmol/1 (EKBLOM, Sahlin & Wolfe apud BANGSBO, 1993; FRANCHINI, 

TAKITO, LIMA, HADDAD, KISS, REGAZZINI & BOHME, 1998). A!em 

destes parftmetros fisio16gicos, sinais de extrema exaustao ou cansayo poderao 

tambem ser indicadores de que o sujeito atingiu o V02max (LEGER, 1996; 

LEGER & BOUCHER, 1980). A presen9a de varies destes indicadores em 

simultiineo sera, talvez, a mclhor maneira de perceber se o V02max foi ou nao 

alcan9ado (ROWLAND, I 993). 

0 V02max consistc na medida da capacidade do sistema cardiopulmonar 

durante a manutenqao de mn fluxo de sangue adequado as necessidades 

metab6licas do musculo esqueletico em atividade. Para Costae Ferraz (1999) 

o V02max esta diretamcnte relacionado ao debito cardiaco e it diferenva 

arteriovenosa de oxigcnio. A determinavao do consumo de oxigenio implica 
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ern rnedir tres variaveis: a fra91io de oxigenio no ar expirado; a fravao de 

di6xido de carbona no ar expirado e o volume de ar expirado.A rnedida de 

V02max tern aplicayao multidisciplinar, mas deve-se reconheceras lirnita96es 

de urna avaliavao realizada observando informa96es obtidas indiretarnente e 

levando ern considera9ao apenas o tempo de duraqao do exercicio. 

A avaliavao funcional da capacidade aer6bia e feita utilizando-se urn 

instrurnento basico, o crgometro, que permite a determinayao da quantidade de 

trabalho rneciinico efctuada por unidade de tempo (DE ROSE & RIBEIRO 

(1998)). Dessa fonna, cnquanto o individuo efetua urn trabalho de intensidade 

pre-determinada, podemos rnedir os distintos fenornenos fisiol6gicos que 

ocorrern ern funvao de uma adaptaqao ao exercicio proposto. Embora sejam 

varios os tipos de prcstaqao de trabalho que podem ser executadas com esse 

prop6sito, os rnais frcqlicntemente utilizados em fisiologia do exercicio sao: 
0 

pedalar em bicicleta ergometrica, corrcr ou caminhar em esteira rolante e subir 

em bancos escalonados. 

Nao e facil exprcssar objctivamentc qual o instrumento de medida mais 

apropriado. Na verdadc nao se pode, em fun9ao de urn teste ergometrico, 

predizer a capacidaclc de perfonnance em urna tarefa que foge da 

especificidade do futcbol. Essa limitaqao ocorre certamente, devido ao 

resultado das respostas fisiol6gicas especificas em diferentes exercicios e deve 

ser considerada principalmente na seleyilo do equipamento, buscando quanta 

possivel, o maximo de identificayao entre o exercicio normalmente executado 

e o mensurado, isto 6, a capacidade do ergometro. 
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1.2.3 Expressiio absoluta e relativa do V02max 

A expressao absoluta do V02mfu< pode ser usada para avaliar o estado do 

sistema aer6bio. 0 V02 apresenta uma correlavao linear com o crescimento 

em altura ate o fim da maturayao (Rutenfranz et al. Apud LEGER, 1996). Esta 

observavao esta de acordo com o fato de que as crianvas, avaliadas pela escala 

de Tanner, com tamanho e maturaviio superior apresentam simultaneamente 

picas de V02max mais elevados (ARMSTRONG, WELSMAN & KIRBY, 

1991). Em terrnos absolutos (1/Min), o V02max pode ser urn born indicador do 

funcionamento do sistema aer6bio, por exemplo da funvao cardiorrespirat6ria 

ou do metabolismo ox i clativo, mas s6 intraindividualmente e para periodos de 

tempo relativamente curtos entre situav5es de teste e reteste, pois esse 

pariimetro fisiol6gico e muito influcnciado por alteray6es devidas ao 

crescimento. 

A necessidadc de expressar de mane1ra relativa o V02 leva it 

necessidade de nom1a lizaviio dos dados como forma de comparar individuos 

de dimens5es, idadcs c generos difercntes. 0 problema surge quando se tenta 

encontrar o denominaclor ideal para essa relatividade. Segundo ROWLAND 

(1996) esse denominaclor deveria ter duas caracteristicas: facil de medir com 

precisao; refletir adcquadamente as diferenvas das variaveis biol6gicas 

relativas its dimensocs corporais num cspectro de idade mais amplo. Segundo 

o mesmo autor, cstc fator de normalizayao universal, de import:lncia 

significativa para a fisiologia do exercicio, ainda nao foi identificado. Isto 

pode estar relacionac!o provavelmente ao fato da alteravao funcional ser 

baseada tanto em mudanvas quantitativas como qualitativas. 
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0 denominador mais usado e o quilograma de massa corporal com um 

expoente de valor igual a um(Kg-
1
). Basta pensar em composi9oes corporais 

diferentes para se pcrceber que esta escolha implica erros sistematicos. 

Individuos com massas iguais podem ter V02mox completamente diferentes, 

quer em repouso, em esfor9o submaximo. A utiliza91io da equivaHoncia 

Ｈ ｙ ｾ ｡ Ｎ ｘ ｨ Ｉ ) nesta problcmatica, levou ao estabelecimento da seguinte rela9ao 

V02 ｾ ~ a.Kgh (a ｾ ~ cocliciente de proporcionalidade; ｢ ｾ ｦ ｡ ｴ ｯ ｲ r escalar), que 

segundo WINTER (1992), oferece a melhor representayao relativa do V02 

visto que demonstra cbramente que a rela9ao entre estas duas variaveis n1io e 

linear. Outros autores nao encontraram nenhuma vantagem pratica em usar 

outras unidades para a 16m dos tradicionais ml/Kg/min (KRAHENBUHL & 

WILLIAMS, 1992) 

Em urn estudo publicado recentemente por AMSTRONG WELSMAN 

& KIRBY (1998), realizado com uma amostra de 212 crianvas de 12 anos 

(106 meninos e 106 mcninas), e referido urn fator de escala de 0,67 como 

forma de tomar perceptive! as mudanyas no V02max relacionadas com a 

estrutura maturacional. Outros autores referem urn valor de 0,75 para esta 

variavel quando se t1ata de comparar o V02max de adultos e cnan9as 

(ROGERS, OLSON & WILMORE, 1995; ROWLAND, 1996) . Convem 

portanto verificar que mcsmo atingindo-se um consenso e encontrando-se urn 

instrumento adequado que perrnita me1horar as compara96es inter e 

intraindividuais, nao sc podera inferir causa1idade, isto e, descobrir que V02 

submaximo se re1aciona com massa (0, 75) n1io exp1ica a forma deste 

acontecimento. Nao sc deve diminuir a import&ncia de vari8.veis como fatores 

biomecanicos, utilizayao de substratos energeticos, eficiencia ventilat6ria da 

passada, retorno elastica, ou outras influencias que apresente co-variayao com 

a massa corporal (ROWLAND). 
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1.2.4 0 consumo maximo de oxigenio <V02max): aspectos 

fisiologicos. 

0 objetivo da avaliavilo funcional de urn atleta e a mensuraviio da 

palencia e do grau de eficiencia de diferentes parametros (mecanicos, 

energeticos, biologicos, etc.) que condicionem uma determinada prestavilo ou 

desempenho esportivo; a avaliaviio funcional de urn atleta niio se pode limitar 

a aplicaviio no proprio atleta, de testes ou formulas desenvolvidas para avaliar 

populav6es heterogeneas, com a finalidade de quantificar as condi96es de 

eficiencia fisica coletiva. Nas decadas de 80 e 90 im\meros foram os 

pesquisadores que procuram investigar e descrever a dinamica do jogo de 

modalidades esportivas coletivas. A observavao do atleta pela analise das 

a96es, dos espa9os e tempos de percurso, born como, a avaliavao da resposta 

de algumas variaveis fisiol6gicas, possibilita o estabelecimento de urn perfil 

de exigencias para a modalidade analisada. 

0 consumo de oxigenio (VOz) durante urn esforvo fisico, depende de 

fatores constitucionais dentro de uma certa amplitude de variayao fisiologica. 

As diferen9as constitucionais sabre o V02 sao estabelecidas pela economia no 

trabalho muscular, circulatorio e respiratorio, a capacidade de transporte de 02 

do sangue, a capilarizayao, a capacidade oxidativa periferica e o tamanho da 

massa muscular envolvida(SILVA, et al.,l996). 

0 VOzmax consiste na capacidade maxima de urn individuo captar, fixar 

transportar e utilizar oxigenio. lsso acontece no decorrer de um esforyo 

progressivo que chega a atingir indices de intensidade maxima com 

caracteristicas gerais, isto e, quando o exercicio solicita pelo menos dais 
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teryos da massa muscular total do sujeito(ACSM, 

RODAHL 1986; GREEN & PLATA 1992· 
' ' 

1995; ASTRAND & 

ROWLAND, 1996). 

Relativamente aos fatores que limitam o VOzmax existem duas teorias 

principais: 

a)Limitayilo Central - Este modelo postula que cada sujeito tern urn debito 

cardiaco finito, que nao sofre alteray5es e podera mesmo gerar em intensidade 

de esforyo elevado e de caracteristicas mercadamento germs a uma 

vasoconstriyao periferica (Sal tin apud SUTTON, 1992). 

b )Limitayao periferica- 0 principal aspecto a considerar, nesta teoria, prende

se com a diferenya arteriovenosa de 02 no rnusculo e postula a incapacidade 

das mitoc6ndrias das Iibras musculares ativas para utilizar todo o oxigenio 

disponivel (SUTTON, 1992). 

A obtenyao de valores de V02max e tarnbem urn indicador da capacidade 

de transporte e utilizayilO de 02. Diversos sao OS processos fisiol6gicos para 

que o V02max seja atingido: ventilayilo pu1monar, difusao do oxigenio dos 

alveolos para o sangue dos capilares alveolares, debito cardiaco, redistribuiyao 

do fluxo sanguineo, extra9ao e utilizavilo do oxigenio pelas rnitoc6ndrias dos 

rnusculos esqueleticos. Scm deixar de levar ern considerayao que qualquer 

funcionarnento deficiente de mn dos elementos desse processo aer6bio ini 

refletir-se no resultado final(ACSM, 1995; ROBERGS & OLSON, 1996). 

Entre o periodo de repouso e uma transiyao a urn exercicio maximo, o 

consumo de oxigenio de um individuo destreinado pode aurnentar ern ate 10 

vezes, e em urn treinado ate 20 vezes; para que o rnetabolisrno aurnente de 10 

a 20 vezes e necess:irio que ocorra run aumento do debito cardiaco e da 

diferenya arteriovenosa de oxigenio. Este fato ocorren\ quando os sistemas 

ventilat6rios, cardiovascular e muscular esqueletico interagirem 

unifonnemente. 0 aumento do conslll110 de oxigenio ern nivel tecidual 
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ocorrerit se houver a trausferencia de oxigenio dos alveolos para o sangue, 

pais deste depende os ajustes da ventila9ao alveolar e da difusao alveolo

capilar, que e acompanhada pelo transporte de oxigenio pelo sangue, corrigido 

pelo debito cardiaco e pelos componentes arteriais de oxigenio; 

complementando, a captayilo de oxigenio pelo mlisculo depende da difusiio 

carpilar-tecidual e do metabolismo oxidativo das mitoc6ndrias (BARROS, 

1999), 

Parece ser um consenso entre os diferentes autores, de que a ventilavlio 

pulmonar nao e um fator limitativo para o consumo de oxigenio, exceto na 

presen9a de patologias obstrutivas e restritivas. De fato, a ventilavlio maxima 

atingida durante 0 exercicio e scm pre inferior a ventilayao voluntitria maxima. 

Alem disso, num exercicio de carga crescente, a ventilavao pulmonar 

continua a aumentar, enquanto o consumo de oxigenio se estabiliza ou 

decresce quando atinge o maximo (ASTRAND & RODAHL 1986; LEVISON 

& CHERNIAK, 1968) . 

WILMORE & COSTILL (1994) discorrem sabre as diferenvas 

observadas na aptidao cardiovasculares entre os sexos. Essas diferen9as da 

capacidade de resistencia aer6bia sao significativamente menores no sexo 

feminino, comprovada pelos val orcs mais baixos de potencia aer6bia quando 

avaliado em laborat6rio. 

Durante o exercicio, o debito cardiaco aumenta com o consumo de 

oxigenio, mas nao 1inearmente (ASTRAND & RODAHL 1986). 0 aumento 

deste parilmetro fisio16gico {; conseguido a custa do aumento da frequencia 

cardiaca e do volume sist6lico. Contudo, a partir do momenta em que se 

atinge o volume sist61ico Maximo (que ocorre geralmente entre o 40% e os 

50% do V02mh) s6 e passive! conseguir novas aumentos do debito cardiaco a 

custa de urn aumcnto da frcqiiencia cardiaca(McARDLE et a!, 1998). Oeste 
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modo quando se atiuge 0 valor maximo do volume sist61ico tende-se a 

estabilizar e a rela9ao entre a freqilencia cardiaca eo V02 tende a ser linear. 

Tem-se demonstrado que a atividade fisica aer6bia em sua rela9ao com a 

condi9ao cardiorrespirat6ria e urn elemento chave para aptidao fisica 

relacionada com a saude e desempenho esportivo em geral, e com a saude 

cardiovascular em particular. A condi9ao cardiorrespiratoria possui dais 

fatores que se relacionam dirctamente com a saude cardiovascular. Urn e o 

VOzmax e o outro a capacidade de realizar esfor9os submaximos prolongados. 

No entanto, s6 o VOzmox e considerado uma medida objetiva, sem usado como 

criteria de referencia, quasc cxclusiva, em estudo que impliquem exercicio 

aptidao fisica e saude cardiovascular (SKINNER, 1993) . Acrescentando ainda 

que na idade adulta VOzmox rcflcte o risco de hipertensao, doen9a coronaria, 

obesidade diabetes e outras formas de doen9as cronico-degenerativas (BLAIR, 

KHOL, GORDON &PAFFENBARGER, 1992) 
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1.2.5 V02mitx em atleta de futebol 

0 futebol e uma modalidade tipica de esfor9o intermitente de dura91io 

prolongada, alternando curtos espayos de tempo de esfor9o intenso com 

periodos com intensidades baixas e moderadas. A analise de atividade fisica 

realizada durante o jogo revel a que sua durayao varia de 90 a 120 minutos, 

sendo percorrido em media de 8 - 12 Krn, desta forma, se faz necessaria urn 

6timo nivel de aptidao fisica do componente aer6bio nos jogadores para que 

possibilite a sustentayao de ummaior periodo em esforyo. 

Para jogadores de futebol e esscncial o equilibria entre uma boa potencia 

aer6bia e sua estrutura morfol6gica, pois esta rela91io e observada e deve ser 

expressa relativamenle quando da apresentayao dos valores de palencia 

aer6bia. Valores medias entre 55-70ml/kg sao sugeridos para jogadores em 

pesquisas realizadas por BANGSBO & MIZUN0(1988); BANGSBO & 

LINDQUIST (1992); BANGSBO (1993, 1994) e PUGA, RAMOS, 

AGOSTINHO, LOMBA, COSTRA & FREITAS (1988) considerando o valor 

de 65 ml kg-1 para jogadores de futebol de alto desempenho. Em pesquisa 

realizada com II atletas da sclcyao nacional da Sui9a verificaram-se valores 

de V02max em torno de 56,50 mllkg/min e 58,60 mllkg/min(ASTRAND & 

RODAHL 1986); em uma revisao de 26 estudos realizados de detectar o 

VOzm;x em testes realizados com cicloergometros, em jogadores alemaes de 

varios niveis diferenciados de pratica, encontrou-se valores medias em torno 

de 69,20 (+- 7,8) mllkg/min c na se!eyao nacional alema de 1978 obteve-se 

valores em torno 62,00(+- 4,5) mllkg/min (Nowachi apud REILLY, 1994). 

Acredita-se que a importfmcia da potencia aer6bia nos esportes que 

possuem como caracteristica csforqos intermitentes esteja bern estabelecida, 

principalmente porque ap6s um dctenninado tempo de esfor9o se verifica 
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uma redu9ao da atividade funcional e fisiol6gica do inicio para final do jogo. 

Desta forma uma 6tima condi9ao aer6bia auxilia na recuperayao de jogadores 

que realizaram esfors:o intenso durante periodos prolongados, assim como se 

recuperar mais rapidamente ap6s atividades m3ximas e subm:iximas durante o 

jogo (SOARES, 1993). 
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2. MATERIAlS E METODOS 



2.1 Populaciio e Amostra 

Este estudo utihzou atletas de futebol do Campinas Futebol Clube 

equipe pro fissional da Segunda divisao da serie B-3 paulista (sub-22). Os 

atletas treinam diariamente dois periodos nas instala96es esportivas do 

Careca Sport Center. Atuahnente treinam 25 atletas com idade entre 16 e 

22 anos; de onde foram tirados 11 atletas para realiza9iio do teste de 

potencia aer6bia. 

A amostra do estudo foi constituida por atletas com a faixa et:iria 

entre 18 e 22 anos; sendo que todos os jogadores treinam diariamente ha 

seis meses no minima. Todos passaram por avaliay5es medic as e nao 

sofrem de doem;as cr6nicas nem respirat6rias. 

Este estudo ira medir o V02mix dos jogadores atraves do YO-YO 

Endurance Test, que e tuna avalia9iio de caritter progressivo e maximo. 



2.2 Local de Realizas;iio 

Os testes foram realizados nas instalavoes do Careca Sport Center, 

em um campo de grama sintetica, destinado a realizaviio de aulas, da 

escola de futebol. 

2.3 Preparaciio para a realizaciio do teste 

Para realizar o teste foram utilizados marcadores das linbas 

limitrofes, para desmarcar os corredores individuais. Utilizou-se cones 

para marcaviio dos 20m onde os at! etas farao o teste. 

Alem disso foi necessaria um aparelho de som, o qual teve sua 

qualidade verificada, alem de ter sido dirigida uma aten9iio especial a 

velocidade e sincronismo de rolagem e toca-fitas, para nao haver 

interfer€:ncia entre os est3.gios de urn minuto do teste. 

2.4 Procedimentos durante a execuciio do teste 

Durante o teste, foram controlados: 

1- Qualquer problema entre 0 sinal do audio e 0 momento de chegada em 

qualquer uma das extremidades. 

2- Mudan9a de direviio antes de completar os 20 m. 

3- Trajet6ria curvilinea durante a mudanva de direviio. 
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2.5 0 protocolo do YO-YO endurance test 

0 objetivo do YO-YO Endurance Test e estimar o V02mix 

(potencia aer6bia), sendo urn teste do tipo continuo, progressive, maximo, 

indireto e coletivo. A tarefa a realizar consiste em correr, o maximo de 

tempo possivel, em regime de ida e volta, num corredor com urn 

comprimento de vinte metros. A velocidade e imposta por sinais sonoros, 

provenientes de urn toca-fitas ou CD onde foi previamente introduzida a fita 

e CD gravados com o protocolo do teste. A chegada do atleta, a urn outro 

!ado do corredor em linhas demarcadas no solo, tern que coincidir com o 

sinal sonora. 0 intervale entre sinais sonoros diminui a cada minuto que 

passa e o atleta e obrigado a aurnentar ligeiramente a velocidade (0,5 kmlh 

por patamar) para continuar a chegar a tempo aos extremes do corredor. 0 

teste tennina com a desistencia do atleta ou com a sua incapacidade para 

acompanhar o ritrno imposto pelo teste. 
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3. RESULTADOS 

A tabela I mostra a distilncia percorrida e a potencia aer6bia dos atletas, 

obtidas atraves da aplicayao do YO-YO Endurance Test, em avaliayao feita no 

periodo pre- competitive. 

Atleta V02max ｄ ｩ ｳ ｴ ｾ ｮ ｣ ｩ ｡ a

1 56,00 2400 

2 52,60 2180 

3 57,70 2520 

4 59,20 2640 

5 57,10 2500 

6 57,70 2520 

7 56,00 2400 

8 57,70 2520 

9 54,20 2400 

10 49,90 2520 

11 55,50 2380 

Media 55,78 2.452,73 

Desvio 2,68 119,76 

Tabela 1. Indices de V02mflx dos atletas, obtidos no Careca Sport Center, 

atraves do YO-YO Endurance Test em 01/04/2002. 

Com a distilncia percorrida pelo atleta em maos, esses dados sao 

colocados em uma tabela que ira indicar o V02max do atleta. 
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4. CONCLUSAO 

Atraves da aplica9iio dos testes, e com os resultados apresentados nessa 

monografia, podemos concluir, que o YO-YO Endurance Teste urn hom teste 

para ser aplicado no futebol, por ser urn teste simples, coletivo, indireto, e 

principahnente especifico, pois e realizado no mesmo local onde o atleta 

pratica o esporte. Alem disso pudemos constatar atraves deste estudo, que os 

valores obtidos atraves desta avalia9ao estiio de acordo com os valores ja 

encontrados na literatura. 
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