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ABSTRACT  

KEYWORDS :

APTIDAO FÍSICA E SAÚDE DE ESCOLARES DE ESCOLA 
PÚBLICA FEDERAL DE MANAUS

RESUMO

he objective of the present study was to analyze the 
physical fitness health-related physical fitness in Tstudents of Manaus. The sample used was 

constituted by 984 students, being 470 female and 540 
male from 10 to 17 years of age, of both sexes. It was 
evaluated by the application of the tests motor run or walk 
of nine minutes, sit-up test in one minute, to sit-and-reach, 
for that we have the Physical Best variable (AAHPERD, 
1988). The found results indicated differences in the 
physical fitness indexes with high levels of male acting in 
relation to the female in the variables analyzed health-
related physical fitness. Suggesting larger adhesion female 
to the practice of physical activities, the male scholars are 
stronger and more resistant than the female. The low level 
of physical fitness of the studied sample can be associated 
to the regular practice of physical activities and the 
identified lifestyle in the children and adolescents 
amazonenses.

Physical fitness and health, Motors tests, 
Children, Adolescents.

O objetivo do presente estudo foi analisar a aptidão 
física relacionada à saúde em escolares de Manaus. A 
amostra foi composta de 984 escolares, sendo 470 do sexo 
feminino e 540 do sexo masculino de 10 a 17 anos de idade, 

de ambos os sexos. Foi avaliada 
mediante a aplicação dos testes 
motores corrida/caminhada de nove 
minutos (indicador de resistência 
cardiorrespiratór ia) ,  abdominal  
modificado em um minuto (indicador de 
força e resistência abdominal), sentar-e-
alcançar (indicador de flexibilidade) 
conforme variáveis proposta pela 
Physical Best (AAHPERD, 1988). Os 
resultados encontrados indicaram 
diferenças nos índices de aptidão física 
com elevado níveis de desempenho do 
sexo masculino em relação ao sexo 
feminino nas variáveis neuromotoras 
analisadas. Sugerindo maior adesão do 
sexo feminino à prática de atividades 
físicas, os escolares do sexo masculino 
são mais fortes e mais resistentes que as 
do sexo feminino. O baixo nível de 
aptidão física da amostra estudada 
pode estar associado à prática regular 
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de atividades físicas e ao estilo de vida identificado nas crianças e adolescentes amazonenses. 
PALAVRAS-CHAVE: Aptidão física e saúde, Testes motores, Crianças, Adolescentes.

Após um período formal de aulas de educação física os alunos devem se tornar praticantes 
ativos das práticas corporais, que tenham condições de vivênciar conteúdos esportivos e dos 
componentes da cultura corporal de movimento, usufruindo do conhecimento aprendido na escola.

Dentro deste contexto e em resposta a esta situação, a ênfase dada às componentes de aptidão 
física nos programas das aulas de educação física, tem se tornado uma das preocupações e discussões 
da comunidade cientifica que, busca conduzir e produzir dados fundamentais quanto à aptidão fisica, o 
crescimento e a composição corporal de escolares, com a intenção de confrontar dados normativos 
envolvendo indicadores de referência desde 1954 com KRAUS e HIRSCHILAND, seguido pela AAHPER 
(1958, 1965); AAHPERD (1976, 1980, 1984, 1988); BARBANTI (1983);  CAHPER (1980); DOREA (1990); 
EUROFIT (1988); FLEISHMAN (1964); GAYA et al (2002); LIN et al (1992), PANGRAZI e CORBIN (1990). 

Vale destacar que, durante as fases do ensino fundamental os niveis aceitáveis da capacidade 
funcional e da saúde ideal, estejam associados ao processo de desenvolvimento global de educação, 
bem como o tempo de aula, a intensidade e a quantidade de exercício voltado para a aptidão física, 
através de um trabalho equilibrado das capacidades de resistência aeróbica, muscular localizada e 
flexibilidade em diferentes faixas etárias dos escolares. Deve-se privilegiar, portanto, as vivências da 
cultura corporal de movimento estabelecidos pela contrução de acervo dos conteúdos específicos 
obedecendo aos princípios metodológicos gerais de ensino.

Os investigadores da área de saúde conceituam a aptidão física como sendo: um estado 
dinâmico de energia e vitalidade do indivíduo de realizar atividades físicas ou trabalhos musculares 
diários de forma satisfatória, isto é, com vigor e disposição permitindo a cada um realizar, as ocupações 
ativas das horas de lazer e enfrentar emergências imprevisíveis sem fadiga excessiva, evitando o 
surgimento de doenças hipocinéticas BARBANTI (1986, 1990); BÖHME (1993, 2003); BOUCHARD 
(1990); CORBIN, FOX, WHITEHEAD (1987); NIEMAN (1999); NAHAS (1989); PATE (1983). Assim sendo, a 
aptidão assume um modelo de perfeito estado de saúde, conquistado por intermédio da associação 
não apenas do fator genético, mas, principalmente, da ação dos componentes ambientais de ordem 
nutricional, econômica, física, psicológica, cultural e social.

A aptidão física relacionada ao desempenho atlético ou habilidades esportivas compreende e 
leva em consideração às componentes de agilidade, o equilíbrio, a velocidade, a coordenação, a 
potência e o tempo de reação a um estímulo específico e necessário a prática de uma modalidade 
esportiva desempenhada.

A aptidão física relacionada à saúde leva em consideração as componentes de resistência 
cardiorrespiratória, a composição corporal, a aptidão músculo esquelético, a força muscular, a 
resistência muscular e a flexibilidade.

A prática da Educação física em seu contexto escolar pressupõe o desenvolvimento da 
capacidade de aprender a ensinar proporcionando fundamentação teórica, na perspectiva de levar os 
escolares a refletir sobre suas possibilidades corporais e, com autonomia, exercê-las de maneira social 
e culturalmente significativa e adequada (BRASIL,1997). 

Neste sentido, o programa curricular escolar deve ter como meta, a possibilidade de o exercício 
contribuir de forma positiva para a promoção da aptidão e saúde dos escolares em nível ideal, de forma 

INTRODUÇÃO

1. A Aptidão física
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a apoiar o conteúdo na execução do movimento, a fim de levar os alunos a incorporarem 
conhecimentos associado a uma reflexão crítica e compreensão sobre os benefícios da prática regular 
do exercício físico, criando o prazer, aprendendo a gostar do exercício, tenham domínio e autonomia no 
usufruto da prática do exercício, conheçam as formas pelas quais esses benefícios podem ser 
alcançados e mantidos para o posterior desempenho de determinadas atividades ARMSTRONG et al 
(1990); CORBIN, FOX, WHITEHEAD (1987). 

Com esse pensamento, a proposta deste estudo foi investigar a aptidão física relacionada à 
saúde e os indicadores de crescimento do escolar na faixa etária de 11 a 17 anos de idade, da Zona Sul 
de Manaus-AM, bem como comparar os dados provenientes deste estudo com os de outros estudos.

O presente estudo foi realizado na Cidade de Manaus capital do Estado do Amazonas, localizada 
na região norte do Brasil e investigou os fatores de crescimento e aptidão física relacionada à saúde dos 
escolares da Zona Sul, para tanto foram aplicadas medidas antropométricas e testes de desempenho 
motor relacionados à saúde com base nos testes da AAHPERD (1988). 

Este estudo configura-se como descritivo comparativo, pois investigou as diferenças que 
ocorreram nas variáveis de crescimento e a aptidão física relacionada à saúde dos escolares da Zona Sul 
de Manaus.

Quanto à seleção dos escolares envolvidos na pesquisa, optou-se por trabalhar com 80% dos 
escolares de ambos os sexos regularmente matriculados e frequentado as aulas no Colegio Militar de 
Manaus com idade variando entre 10 a 17 anos. 

Além das variáveis de controle idade cronológica e sexo, o estudo compreendeu ainda as 
seguintes variáveis antropométricas: a) o peso corporal, b) a estatura. Quanto às variáveis de 
desempenho motor foram desenvolvidos três testes para avaliar as capacidades motoras de 
flexibilidade com teste de sentar-e-alcançar; de força com o teste de abdominal modificado e de 
resistência aeróbica com o teste de corrida/caminhada no tempo de nove minutos. 

Para o procedimento da medida de o peso corporal foi utilizada uma balança, graduada de zero 
a 150 Kg. O peso foi registrado em quilograma com o centigrama mais próximo de acordo com o 
sugerido por GORDON, CHUMLEA e ROCHE (1988). O escolar deveria se posicionar e permanecer em 
pé e descalça, colocando-se na região central da plataforma da balança, trajando roupas leves (se 
possível) bermuda ou short e camiseta. A balança foi aferida novamente a cada dez medidas.

Para medir a estatura foi utilizado um estadiômetro de madeira (prancha), graduado de zero a 
2,10 metros. As medidas foram registradas em milímetros de acordo com o sugerido por GORDON, 
CHUMLEA e ROCHE (1988). O escolar se posicionou e permaneceu em pé, ereta, com os pés unidos e 
descalços, com a cabeça, as costas e os calcanhares encostados na prancha do estadiômetro e com o 
olhar direcionado para o horizonte, considerando o plano de Frankfurt.

Para estimar os testes de desempenho motor, foram aplicados no presente estudo os exercícios 
de corrida/caminhada em nove e doze minutos, flexibilidade (sentar e alcançar) e abdominal 
modificado foram mensurados conforme os critérios de saúde sugeridos pela PHYSICAL BEST 
(AAHPERD, 1988).
A corrida/caminhada foi realizada ao redor de uma pista de atletismo composta de pó de brita e que 

MATERIAL E MÉTODO

INSTRUMENTO

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS E TESTES UTILIZADOS

Available online at www.lsrj.in
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mede 400 metros, com percurso demarcado em 20 setores de 20 metros cada. Para melhor realização 
do teste os escolares foram divididos em grupos de no máximo 20 participantes de cada vez, para 
facilitar o controle e registro das distâncias percorridas.

Os escolares iniciaram a corrida e em alguns momentos a caminhada após o sinal “atenção... 
vai”, buscando cobrir a maior distância possível no decorrer do teste.

Durante a realização da corrida, foi informado aos participantes o tempo do percurso com a 
finalidade de orientar sobre o ritmo a ser empregado. O fim do teste foi registrado com o soar um apito 
do supervisor, quando os escolares permaneciam parados no local onde receberam o sinal, para que os 
fiscais auxiliares pudessem registrar a distância percorrida.

O teste de sentar-e-alcançar foi realizado com o auxílio de uma caixa de madeira construída 
dentro dos padrões vigentes, 30,5 x 30,5 x 30,5 cm tendo a parte superior plana com 53,5 cm na qual foi 
fixada uma escala de medida de 0 a 53,5 cm, de modo que o valor 23 coincidisse com a linha onde o 
escolar deveria colocar os pés. O registro foi feito em centímetro inferior mais próximo e, para isto, a 
criança estava descalça, sentada com os joelhos estendidos, os pés juntos e pressionados ao aparelho 
de medição. As mãos estavam sobrepostas e os braços estendidos, apoiando na parte superior plana do 
aparelho, ao longo da escala de medida. Neste sentido o escolar deveria alcançar a máxima distância 
possível sem flexionar os joelhos e sem utilizar movimentos de balanço em duas tentativas, sendo 
registrada com o auxílio de um esquadro a maior distância por ele conseguida.

No teste de abdominal modificado o escolar avaliado foi colocado deitado sobre um 
colchonete, em decúbito dorsal, com as pernas semiflexionadas, os pés com a região plantar ao solo e 
apoiados pelo avaliador (posição inicial). Os braços ficaram cruzados em frente ao peito, com as mãos 
apoiadas sobre os ombros, devendo o executante encostar o queixo ao peito e elevar o tronco até o 
nível em que ocorreu o contato da face anterior dos antebraços com as coxas (execução), sendo 
permitida uma única tentativa de avaliação com o registro do maior número de realizações completas 
no tempo previsto de 60 segundos.    

Para a determinação do resultado estatístico da amostra analisada, utilizou-se um programa de 
computação denominado SPSS versão 20.0. Este programa  calcula o tamanho da amostra, os valores 
de médias, desvios padrão, amplitude de variação das variáveis das medidas antropométricas e dos 
testes motores. Na comparação das diferenças entre os sexos, foi utilizado o teste “t” de Student. 

Os dados serão apresentados e analisados os resultados com a discussão simultânea 
obedecendo a disposição das variáveis de crescimento e desempenho motor conforme sua 
abrangência, baseando-se nos nos valores de médias das variáveis do presente estudo, faremos a 
análise comparativa com as informações provenientes de outros estudos que utilizaram 
delineamentos semelhantes.

Na Tabela 1, são apresentados os dados da amostra estudada, que foi constituída de 984 
escolares, de ambos os sexos, com idades entre 10 e 17 anos, sendo 470 do sexo feminino e 514 do sexo 
masculino.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Available online at www.lsrj.in
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TABELA 1 – Amostra de escolares por idade e sexo participantes do estudo.

Medidas de Crescimento

TABELA 2 – Resultados dos valores de média e mediana, desvio padrão (DP) e valor mínimo e 
máximo na medida de peso corporal por faixa etária e sexo.

A Tabela 2 mostra os resultados comparativos entre os sexos da amostra referente a variável de 
peso corporal (Kg), com descrição dos valores de média e mediana, desvio padrão, teste “t” de Student 
e valores mínimo e máximo.

Os valores médios do sexo feminino variaram entre 44,6 kg e 57,6 kg, com diminuição do peso 
entre os 10 e 11 anos de idade, após isso ocorre um aumento gradativo até os 16 anos. Para o sexo 
masculino a alteração nos valores de média se deu entre 43,6 kg e 70,3 kg. Houve uma ligeira queda no 
peso corporal entre as idades de 10 e 11 anos, e dos 12 aos 17 anos ocorreu somente aumento em 
relação ao peso corporal. Verifica-se que diferença estatisticamente significantes ocorreram em  favor 
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             Idade 
           Sexo 
Feminino      Sexo Masculino          Total 

10 7 7 14 
11 42 53 95 
12 76 73 149 
13 75 82 157 
14 86 79 165 
15 78 86 164 
16 59 77 136 
17 47 57 104 

TOTAL 470 514 984 
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das meninas aos 12 anos, essa diferença explica-se pelo avanço do advento pubertário influenciado 
pela maturação biológica que ocorre mais precoce nas meninas em relação aos meninos (GUEDES, 
2002; ROGOL, 2000). Em relação ao sexo masculino, foi observada diferença estatisticamente 
significantes em favor dos meninos aos 15, 16 e 17 anos. 

A Tabela 3 descreve a amostra em média, mediana, desvio padrão, teste “t” de Student, valores 
mínimo e máximo, no qual percebemos que a estatura aumenta conforme a idade para ambos os sexos. 
Podemos identificar diferenças estatisticamente significantes ocorreram em  favor dos meninos apartir 
da idade de 13 anos, vale destacar que as alterações de crescimento e composição corporal são 
características do estirão de crescimento e da maturação sexual. Em estudos idênticos, porém, com 
crianças e adolescentes de ambos os sexos na mesma faixa etária (GUEDES, 1994a; PIRES e LOPES, 
2004; BÖHME 1995a, 1995b) identificaram valores acentuadamente maiores na composição corporal 
e no crescimento.

A Tabela 4 mostra os resultados comparativos entre os sexos da amostra referente a variável 
sentar-e-alcaçar, com descrição dos valores de média e mediana, desvio padrão, teste “t” de Student e 
valores mínimo e máximo.

Os dados da variável de flexibilidade para o sexo feminino mostram diferenças estatisticamente 
significantes, nas idades de 13 aos 17 anos, com  valores médios significativos maiores em relação aos 
meninos. Estudos similares conduzidos por (FARIAS et al 2010; GUEDES & GUEDES 2002) apresentaram 
também, diminuição da flexibilidade para os meninos, ao contrário das meninas que continuaram 
crescendo mesmo coincidido com o período pubertário. 

TABELA 3 – Resultados dos valores de média e mediana, desvio padrão (DP) e valor mínimo e 
máximo na medida de estatura por faixa etária e sexo.

TESTES DE DESEMPENHO MOTOR

Available online at www.lsrj.in
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TABELA 4 – Resultados dos valores de média e mediana, desvio padrão (DP) e valor mínimo e 
máximo na medida do teste de sentar e alcançar por faixa etária e sexo.

A Tabela 5 mostra os resultados comparativos entre os sexos da amostra referente ao teste de 
resistência muscular na variável abdominal modificado, com descrição dos valores de média e 
mediana, desvio padrão, teste “t” de Student e valores mínimo e máximo. Os dados mostram 
comportamentos instáveis e diferenças estatisticamente significantes, com valores maiores dos 
meninos em relação às meninas em todas as idades. Esses resultados apontam para um 
comportamento crescente em favor dos meninos conforme a idade cronológica avança, motivado pela 
produção de hormônios andrógeno e conseqüente ganho de massa muscular devido à 
força/resistência. Neste âmbito, uma possível explicação para os níveis da resistência muscular 
relacionada à saúde aqui apresentada, é que, esta componente é influenciada nas meninas pelo 
aumento das descargas hormonais, interesse na atividade física habitual.   

Available online at www.lsrj.in
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TABELA 5 – Resultados dos valores de média e mediana, desvio padrão (DP) e valor mínimo e 
máximo na medida do teste de abdominal modificado por faixa etária e sexo.

TABELA 6 – Resultados dos valores de média e mediana, desvio padrão (DP) e valor mínimo e 
máximo na medida do teste de corrida/caminhada de 9/12 minutos por faixa etária e sexo.

A Tabela 6 mostra os resultados comparativos entre os sexos da amostra referente ao teste de 
corrida/caminhada no tempo de 9 e 12 minutos, com descrição dos valores de média e mediana, desvio 
padrão, teste “t” de Student e valores mínimo e máximo. 

Available online at www.lsrj.in
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Os resultados demonstram que tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino tiveram ganhos 
nos valores de médias em resistência cardiorrespiratória Os dados apresentados no teste de corrida de 
9 e 12 minutos mostram comportamentos crescente e diferenças estatisticamente significantes, com 
valores maiores dos meninos em relação às meninas. Essas informações sobre o baixo níveis de escores 
das meninas podem ser explicadas pela qualidade de vida e comportamento sedentário, conforme a 
idade cronológica avança, podendo ocasionar declínio da saúde e o surgimento de doenças 
hipocinéticas. De modo geral, os valores apresentados no teste de corrida de 9 e 12 minutos de ambos 
os sexos foram inferiores aos de outras pesquisas brasileiras, realizadas com crianças e adolescentes da 
Bahia (DÓREA 1994, 2004) Minas Gerais (BÖHME 1994a;1994b) e Londrina (GUEDES 1994).

Neste estudo, apesar do comportamento evolutivo apresentado nos valores médios das 
variáveis que procuraram refletir o crescimento de ambos os sexos, os escolares do sexo masculino 
apresentaram aumentos significantes com a idade, demonstrando ser mais altos e mais pesados que as 
do sexo feminino, particularmente no final da adolescência. 

Em atenção às informações dos testes de desempenho motor relacionado à saúde, 
considerando os resultados percebe-se que houve uma elevados níveis de desempenho do sexo 
masculino em relação ao sexo feminino nas variáveis neuromotoras analisadas, particularmente nos 
testes de abdominal modificado, corrida/caminhada de nove e doze minutos. 

Permitindo sugerir uma menor adesão do sexo feminino à prática de atividades físicas, os 
escolares do sexo masculino são mais fortes e mais resistentes que as do sexo feminino. Quando 
comparados com valores médios dos estudos de referências, observou-se que, de maneira geral as 
diferenças entre os sexos foram favoráveis aos escolares do sexo masculino.  Exceto para o teste de 
sentar-e-alcançar, onde se sabe que as meninas são em média mais flexíveis que os meninos. O baixo 
nível da aptidão física pode estar associado à prática regular de atividades físicas e ao estilo de vida das 
crianças e adolescentes amazonenses.
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