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APRESENTAÇÃO

Este e-book intitulado “Ciências da saúde: pluralidade dos aspectos que interferem 
na saúde humana” leva ao leitor um retrato da diversidade conceitual e da multiplicidade 
clínica do binômio saúde-doença no contexto brasileiro indo ao encontro do versado 
por Moacyr Scliar em seu texto “História do Conceito de Saúde” (PHYSIS: Rev. Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):29-41, 2007): “O conceito de saúde reflete a conjuntura 
social, econômica, política e cultural. Ou seja: saúde não representa a mesma coisa para 
todas as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da classe social. Dependerá de valores 
individuais, dependerá de concepções científicas, religiosas, filosóficas”.

Neste sentido, de modo a dinamizar a leitura, a presente obra que é composta por 
107 artigos técnicos e científicos originais elaborados por pesquisadores de Instituições 
de Ensino públicas e privadas de todo o país, foi organizada em cinco volumes: em seus 
dois primeiros, este e-book compila os textos referentes à promoção da saúde abordando 
temáticas como o Sistema Único de Saúde, acesso à saúde básica e análises sociais 
acerca da saúde pública no Brasil; já os últimos três volumes são dedicados aos temas de 
vigilância em saúde e às implicações clínicas e sociais das patologias de maior destaque 
no cenário epidemiológico nacional.

Além de tornar público o agradecimento aos autores por suas contribuições a este 
e-book, é desejo da organização desta obra que o conteúdo aqui disponibilizado possa 
subsidiar novos estudos e contribuir para o desenvolvimento das políticas públicas em 
saúde em nosso país. Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
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RESUMO: A diminuição da aptidão física 
relacionada a saúde está associada ao 
desenvolvimento de obesidade, dislipidemia, 
diabetes, doenças cardiovasculares e hipertensão 
arterial. O aparecimento dessas disfunções 
durante a fase escolar tem aumentado e por isso 
investigações sobre os níveis de aptidão física 
são necessárias. O objetivo do estudo foi avaliar 

componentes da aptidão física relacionada 
à saúde em estudantes dos cursos técnicos 
integrados de nível médio do IFMS/Campus 
Nova Andradina, segmentado por sexo e idade. 
Os parâmetros avaliados foram flexibilidade, 
índice de massa corporal (IMC), composição 
corporal e relação cintura-quadril. Participaram 
voluntariamente do estudo 124 estudantes 
entre 14 e 18 anos de idade. A maioria dos 
participantes (78% do sexo masculino e 63% do 
sexo feminino) apresentou um Índice de Massa 
Corporal (IMC) adequado. A média do percentual 
de gordura ficou acima do nível estabelecido 
para uma composição corporal ideal para 
todas as idades. O percentual de gordura ficou 
acima do nível recomendado para a saúde em 
80% das estudantes (sexo feminino) e 32,7% 
dos estudantes (sexo masculino). A maioria 
desses estudantes não apresentou alterações 
na relação cintura/quadril (RCQ). Os estudantes 
apresentaram baixa flexibilidade em ambos os 
sexos. Esses fatores podem estar associados 
à falta de condicionamento físico e podem 
representar um risco à saúde desses estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: Aptidão física; saúde; 
estudantes.

HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS 
IN STUDENTS FROM IFMS/CAMPUS 

NOVA ANDRADINA
ABSTRACT: Decreased health-related physical 
fitness is associated with the development of 
obesity, dyslipidemia, diabetes, cardiovascular 
disease and high blood pressure. The appearance 
of these dysfunctions during the schoolar phase 
has increased and investigations on the levels of 
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physical fitness are needed. The aim of the study was to evaluate components of health-
related physical fitness in students from the technical courses of the high school level at 
IFMS/Campus Nova Andradina, segmented by sex and age. The parameters evaluated were 
flexibility, body mass index (BMI), body composition and waist-to-hip ratio. A total of 124 
students aged 14-18 years voluntarily participated in the study. Most participants (78% male 
and 63% female) had an adequate Body Mass Index (BMI). The body fat average was above 
the established level for an ideal body composition for all ages. The body fat was above the 
recommended level for health in 80% of students (female) and 32.7% of students (male). Most 
of these students did not show changes in the waist-to-hip ratio (WHR). The students showed 
low flexibility in both sexes. These factors may be associated with lack of physical fitness and 
may pose a risk to the health of these students.
KEYWORDS: Physical fitness; health; students.

1 |  INTRODUÇÃO
O termo aptidão física é definido como uma condição na qual o indivíduo possui 

energia e vitalidade suficientes para realizar as tarefas diárias e participar de atividades 
recreativas sem fadiga (NIEMAN, 1999). Guedes (1996) define como “um estado dinâmico 
de energia e vitalidade que permite a cada um não apenas a realização das tarefas do 
cotidiano, as ocupações ativas das horas de lazer, e enfrentar emergências imprevistas 
sem fadiga excessiva, mas também, evitar o aparecimento das disfunções hipocinéticas, 
enquanto funcionando no pico da capacidade intelectual e sentindo uma alegria de viver”. Os 
componentes da aptidão física englobam diferentes dimensões, podendo estar relacionados 
à saúde e abrangendo um maior número de pessoas e, podendo estar relacionados às 
habilidades desportivas e objetivando o desempenho nos esportes (ARAÚJO; ARAÚJO, 
2000). Os componentes da aptidão física relacionados a saúde são: resistência aeróbia; 
força muscular; resistência muscular; flexibilidade; e composição corporal ideal. Já os 
componentes voltados ao desempenho em esportes são, além dos já citados relacionados 
a saúde, ainda: equilíbrio; coordenação motora; agilidade; potência; e velocidade. 

A resistência aeróbia ou cardiorrespiratória é a capacidade do coração, pulmões e 
sangue de transportar oxigênio para os músculos em exercício, e a utilização de oxigênio 
pelos músculos durante o exercício (BARONI et al, 2011). Essa aptidão está relacionada 
à realização de um exercício dinâmico, de intensidade moderada a alta, com participação 
de grandes grupos musculares, e por períodos prolongados, e pode ser avaliada por várias 
técnicas, entre eles o teste de capacidade aeróbica máxima, o VO2 máximo (DWYER; 
DAVIS, 2006).

A força muscular é um componente motor da aptidão física relacionada a saúde e 
é a capacidade máxima de um músculo ou grupo muscular contra uma resistência, e pode 
variar de acordo com a especificidade do grupo muscular, tipo de contração (sendo estática 
ou dinâmica; concêntrica ou excêntrica), velocidade de contração e articulação que está 
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sendo utilizada (NAHAS, 2003).
A resistência muscular também é um componente motor. É a capacidade do indivíduo 

realizar certo movimento inúmeras vezes pelo maior tempo que puder no mesmo ritmo e 
com a mesma eficiência, utilizando baixos níveis de força. Da mesma forma, Guedes e 
Guedes (2006) conceituam esta capacidade como aquela que um grupo muscular realiza 
contrações repetidas contra uma carga ou mantém a contração por um período prolongado.

A flexibilidade define-se como a qualidade física responsável pela execução 
voluntária de um movimento de amplitude angular máxima, por uma articulação ou um 
conjunto de articulações, dentro dos limites morfológicos, sem o risco de provocar lesão 
(DANTAS, 2005). A flexibilidade é específica para cada articulação e depende do músculo 
que está sendo avaliado, da extensibilidade da cápsula articular, de um bom aquecimento, 
da viscosidade muscular e da complacência de ligamentos e tendões (DWYER; DAVIS, 
2006).

A composição corporal diz respeito à quantificação dos tecidos estruturais 
(músculos, ossos e gorduras) que compõem o peso corporal por meio de diferentes técnicas 
(MALINA; BOUCHARD, 1991). A quantidade e a proporção dos diversos componentes do 
corpo humano de um indivíduo podem indicar a saúde, a qualidade de vida e o risco de 
desenvolvimento de doenças (PINHAS-HAMEL; ZEITLER, 2005; PORTUGAL, 2006).

Os componentes da aptidão física relacionada a saúde são parâmetros mensuráveis 
que podem ser comparados com índices estabelecidos como satisfatórios para a proteção 
ao aparecimento e desenvolvimento de distúrbios orgânicos (LUGUETTI et al, 2010), e 
a avaliação desses parâmetros tanto individualmente como em conjunto pode servir 
de referência para o estudo atualizado e específico da saúde e qualidade de vida de 
determinada população (ACSM, 2006), uma vez que diferenças geográficas, sociais e 
culturais podem interferir nesses aspectos (GLANER, 2005; LUGUETTI et al, 2010).

Existe um número cada vez maior de estudos e documentos que comprovam e 
relatam os benefícios da aptidão física para a saúde (BLAIR et al, 1995; PATE et al, 1995; 
ARAÚJO; ARAÚJO, 2000). Dentre os benefícios do desenvolvimento da aptidão física 
relacionada a saúde destacam-se: menor incidência dos fatores de risco para doenças 
crônicas, redução da adiposidade total e abdominal, melhora da saúde mental e corporal 
e aumento do desempenho acadêmico (DUMITH et al, 2010). O nível de aptidão física é 
influenciado também pela saúde e a saúde influencia o nível de atividade física habitual 
(ARAÚJO; ARAÚJO, 2000). E a baixa aptidão física é consequência da inatividade física. 
Há clara associação entre inatividade física e desenvolvimento de doenças crônicas em 
populações adultas (GLANER, 2005). Pesquisadores das áreas da Educação Física, 
Medicina do Exercício e do Esporte, através de métodos de pesquisa epidemiológicos, 
já demonstraram que tanto a inatividade física como a baixa aptidão física prejudicam a 
saúde (BLAIR et al, 1995; PATE et al, 1995; ACSM, 2006) e que a atividade física ajuda a 
preservar e melhorar as capacidades físicas e funcionais, prolongando por mais tempo a 
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autonomia e independência funcional (ARAÚJO; ARAÚJO, 2000). No entanto, em crianças 
e adolescentes, esta relação ainda não está estabelecida na mesma proporção, mas 
sabe-se que hábitos de atividade física, desenvolvidos durante a infância são assumidos 
e continuados durante a adolescência e a vida adulta (GLANER, 2003). E a redução 
dos níveis de atividade física habitual parece favorecer o desenvolvimento de inúmeras 
disfunções crônico-degenerativas, tais como obesidade, dislipidemias, diabetes, doenças 
cardiovasculares, hipertensão arterial, dentre tantas outras, em idades cada vez mais 
precoces (LUGUETTI et al, 2010). Nas últimas décadas, mudanças econômicas, sociais e 
demográficas decorrentes da modernização e urbanização provocaram alterações no estilo 
de vida da população (MONTEIRO et al, 2000). A falta de atividade física (hipocinesia) vem 
sendo mantida ou agravada pela atual “era digital”, provocando modificações na qualidade 
de vida, e tornando sedentárias as atividades do dia-a-dia (GLANER, 2003). A hipocinesia 
está relacionada com várias doenças crônico-degenerativas, como: acidente vascular 
cerebral, câncer, obesidade, osteoporose, diabetes, hipertensão e as cardiovasculares 
(GLANER, 2003). 

A crescente preocupação com o aparecimento de doenças cardiovasculares, 
obesidade e dislipidemias durante a fase escolar leva à necessidade de que os fatores 
de risco sejam amplamente investigados nesse período, a fim de planejar intervenções 
cada vez mais precoces e eficazes sobre esses fatores (WRITING GROUP FOR THE 
SEARCH FOR DIABETES IN YOUTH STUDY GROUP, 2014). O sobrepeso, a obesidade 
e o desenvolvimento da síndrome metabólica em crianças e adolescentes representam na 
atualidade uma das condições mais desafiadoras para os sistemas de saúde (TEIXEIRA, 
2008; D’ADAMO et al, 2011). Trinta por cento das crianças e adolescentes obesos exibem 
fatores de risco para doenças cardiovasculares e diabetes, os quais são constituintes 
da síndrome metabólica (VALLE; EUCLYDES, 2007). O sobrepeso em adolescentes 
está associado a um aumento na incidência e na prevalência de hipertensão arterial e 
diabetes antes de chegar à idade adulta, e com o posterior desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares (KRAUSS, 2000; VAN VLIET et al, 2011). 

As crianças e os adolescentes estão sendo vítimas da epidemia de obesidade 
observada atualmente. Além do aumento do risco de síndrome metabólica persistente na 
idade adulta, as complicações futuras dessa situação podem ser catastróficas caso não 
sejam instituídas medidas de intervenção preventiva. Para isso, é necessário identificar 
aqueles indivíduos com maior risco de desenvolver complicações decorrentes do excesso 
de massa corporal.

Considerando que a aptidão física diminui com a falta de atividade física, que por 
sua vez está associada ao desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas, como 
obesidade, dislipidemias, diabetes, doenças cardiovasculares e hipertensão arterial e que 
o aparecimento dessas disfunções durante a fase escolar tem aumentado (GORAN et al, 
2008; JEFFERIES et al, 2012), investigações sobre os níveis de aptidão física nessa fase 
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são de fundamental importância. No IFMS/Campus Nova Andradina e no município de 
Nova Andradina não há estudos epidemiológicos na população (escolar ou não) sobre os 
níveis de aptidão física relacionada à saúde. Esse estudo é relevante para o levantamento 
de informações sobre a aptidão física e saúde dessa população, para o planejamento dos 
programas de educação física escolar, para o conhecimento das interferências e benefícios 
da prática de atividade física, e para a criação de subsídios para elaboração de programas 
de treinamento de várias modalidades esportivas para esses estudantes.

A escola é um importante espaço para o desenvolvimento de um programa 
de educação para a saúde entre crianças e adolescentes (BRASIL, 2009) e de grande 
relevância para promoção da saúde, por poder exercer um papel fundamental na formação 
do cidadão crítico, estimulando a autonomia, o exercício de direitos e deveres, o controle 
das condições de saúde e qualidade de vida, e na opção por atitudes mais saudáveis 
(DEMARZO; AQUILANTE, 2008). Desse modo, esse projeto justifica-se também por levantar 
informações diagnósticas sobre as necessidades de saúde da população estudada, além 
de necessidades de educação, que podem ser utilizadas futuramente para, por exemplo, o 
desenvolvimento curricular integrado, a preparação de material didático, e a formação de 
professores e outros servidores, levando em consideração a realidade epidemiológica, e 
podendo subsidiar ações a serem dirigidas para as práticas da escola e dos alunos e para 
as suas necessidades.

O objetivo do estudo foi avaliar a aptidão física relacionada à saúde em estudantes 
dos cursos técnicos integrados de nível médio do IFMS/Campus Nova Andradina, 
segmentado por sexo e idade através da medida da flexibilidade e da composição corporal.

2 |  METODOLOGIA
Este foi um estudo epidemiológico observacional transversal. Foi avaliado o perfil 

da aptidão física relacionada a saúde dos estudantes dos cursos técnicos do IFMS/
Campus Nova Andradina no semestre 2018/1, através da mensuração de componentes 
como flexibilidade e composição corporal. Todos os participantes foram informados sobre 
os objetivos da pesquisa e os procedimentos adotados para sua realização, bem como 
do caráter voluntário de participação. Assim, todos que aceitaram participar da pesquisa 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, obedecendo às normas para 
realização de pesquisa em seres humanos. Para a avaliação da flexibilidade foi utilizado 
o teste de Sentar e Alcançar e para a avaliação da composicão corporal foram realizadas 
medidas antropométricas da massa corporal, da estatura, da circunferência abdominal, e 
da circunferência de quadril, e a bioimpedância.

As medidas antropométricas, quando combinadas, formam os índices 
antropométricos, que permitem comparar a informação individual com parâmetros 
utilizados como referência. A massa corporal foi obtida por meio de uma balança de 
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Bioimpedância (Biodynamic Body Composition Analyser, modelo 310 - Biodynamics 
Corporation, Seattle, EUA) e a estatura por meio estadiômetro de madeira com fita metálica 
flexível (em centímetros). Tais medidas possibilitam o cálculo do índice de massa corporal 
(IMC), considerado o método mais fácil para avaliar o estado nutricional e o excesso de 
massa corporal nas pessoas. O IMC é a relação entre o peso (em quilogramas) e a altura 
(em metros) ao quadrado – IMC = peso / (altura)2  (ONIS et al, 2007; BRASIL, 2009). A 
pessoa a ser avaliada foi orientada a estar com roupas leves, sem sapatos e sem objetos 
como chaves, cintos, óculos, telefones celulares e quaisquer outros que pudessem 
interferir na massa total. Os pés permaneceram no centro da plataforma da balança e 
a massa foi anotada em quilogramas e decimais. A estatura foi mensurada por meio de 
um estadiômetro de madeira com fita metálica flexível (em centímetros), com o indivíduo 
descalço e com a cabeça livre de adereços, em pé, com as pernas em paralelo, e com os 
braços estendidos ao longo do corpo. Foi solicitado que a pessoa mantivesse a cabeça 
e o corpo eretos, olhando para frente, fixando um ponto na altura dos olhos. A estatura 
foi registrada em centímetros. Para a variável IMC foi considerada a tabela proposta pela 
Organização Mundial da Saúde, (OMS), que são adotadas no SISVAN (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE, 2006, ONIS et al, 2007), considerando como ponto de corte para 
excesso de massa corporal 24,9 kg/m2. A medida da circunferência abdominal avalia a 
obesidade abdominal ou visceral (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1995; LI et al, 
2006). A aferição da circunferência abdominal foi realizada com a pessoa em pé e em 
expiração, utilizando-se uma fita métrica passando pelo ponto médio, entre a borda do 
último arco costal e a borda da crista ilíaca anterior. Habitualmente, essa altura coincide 
com a linha da cicatriz umbilical. A medida da circunferência do quadril foi realizada com 
a pessoa em pé, com a coluna ereta, e as coxas unidas, e os braços ao longo do corpo, 
utilizando-se uma fita métrica no maior perímetro do quadril, passando pelo região de 
maior proporção da região glútea, localizada observando-se lateralmente a pelve. Essas 
duas medidas apresentam a vantagem de serem relativamente simples, de baixo custo, 
e inócuas, além de apresentarem bom desempenho na predição da gordura visceral e 
de risco cardiovascular (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 
2006; DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016). As medidas de 
circunferência abdominal e do quadril podem ser relacionadas para avaliar a relação cintura-
quadril (RCQ), empregada para o diagnóstico de excesso de gordura abdominal ou visceral 
(PEREIRA et al, 2011). A bioimpedância foi realizada para a avaliação da composição 
corporal utilizando-se um aparelho de bioimpedância elétrica tetrapolar (Biodynamic Body 
Composition Analyser, modelo 310 - Biodynamics Corporation, Seattle, EUA) e seguindo-se 
protocolo específico recomendado para esse tipo de avaliação (MEEUWSENA et al, 2010). 
A bioimpedância elétrica mede o percentual de gordura corporal, discriminando gordura e 
massa magra, e, embora não diferencie a gordura subcutânea da visceral, é um método 
rápido e conveniente para emprego em estudos de campo (OKORODUDU et al, 2010).
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Os resultados foram comparados com tabelas de referência, sempre considerando 
o sexo e a idade de cada sujeito individualmente. Os dados foram tabulados no Programa 
Excel para Windows e foram feitos os cálculos de média, desvio padrão e erro padrão da 
média. A análise estatística foi feita para comparação entre os valores contínuos utilizando-e 
o teste do Qui-quadrado (χ²). O nível de significância foi considerado p<0,05 em todos os 
procedimentos estatísticos.

3 |  RESULTADOS
Neste estudo, as médias de flexibilidade entre estudantes do sexo feminino e 

masculino não apresentaram diferença estatisticamente significativa para as idades de 15, 
16, 17 e 18 anos (p<0,05), porém, é comum, de acordo com a literatura, para as idades que 
estão sendo avaliadas, a diferança de flexibilidade entre os sexos. Utilizando o Canadian 
Standardized Test of Fitness (CSTF) como referência, os valores para o teste de Sentar e 
Alcançar para a idade entre 15 e 19 anos, são diferentes para o sexo masculino e feminino. 
De acordo com essa classificação, os resultados mostram que para o sexo feminino a 
flexibilidade ficou no nível ruim (abaixo de 28) para a maioria, 52,08%. E ainda 16,67% 
ficaram abaixo da média (29 a 33), 18,75% ficaram na média (34 a 37), e apenas 4,17% 
ficaram acima da média (38 a 42) e 8,33% foram classificadas como excelente (acima de 
43). Para o sexo masculino, 61,67% foram classificados com nível ruim de flexibilidade 
(abaixo de 23), 18,33% com nível abaixo da média (24 a 28), 16,67% com nível médio (29 
a 33), e apenas 1,67% com nível acima da média (34 a 38) e 1,67% com nível excelente 
(acima de 39) (Figura 1). Esses resultados demonstram uma baixa flexibilidade geral 
nessa população, em uma importante região do corpo, que são os músculos isquiotibiais e 
quadrado lombar, o que contribui para a baixa aptidão física.

Figura 1. Porcentagem de estudantes do IFMS/Campus Nova Andradina de acordo com a classificação 
pelos valores de referência do teste de flexibilidade Sentar e Alcançar para o sexo feminino (gráfico à 
esquerda) e masculino (gráfico à direita). Os números apresentados ao lado do gráfico referem-se aos 

níveis de flexibilidade, para o sexo feminino (esquerda) e para o sexo masculino (direita) de acordo 
com os níveis de referência do CSTF.
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Para o Índice de Massa Corporal (IMC), que avalia a massa corporal em relação à 
altura, das 42 estudantes avaliadas do sexo feminino, 33 apresentaram IMC adequado, 8 
com excesso de massa corpórea (sobrepeso ou obesidade grau I e II), 1 com baixa massa 
corpórea. Do sexo masculino foram avaliados 58 estudantes e 36 apresentaram IMC 
adequado, 19 apresentaram excesso de massa corpórea (sobrepeso ou obesidade grau I 
ou II), 2 apresentaram baixa massa corpórea (Tabela 1). A média do IMC foi calculada para 
as idades de 15, 16, 17 e 18 anos de idade e não houve diferença estatística comparando-
as entre sexo feminino e masculino para nenhuma dessas idades (p<0,05).

Classificação do IMC Número de alunos do sexo 
feminino de acordo com a 

classificação

Número de alunos do sexo 
masculino de acordo com a 

classificação
Baixo peso 1 2
Peso adequado 33 36
sobrepeso 7 18
Obesidade grau I 0 1
Obesidade grau II 1 0
Total 42 57

Tabela 1. Classificacão de acordo com o IMC para o sexo feminino.

Em relação ao percentual de gordura corporal, os valores de referência são diferentes 
entre os sexos, sendo que para o sexo feminino o adequado é entre 20 e 25% e para o sexo 
masculino o adequado é entre 15 e 20%. As médias do percentual de gordura neste estudo 
tiveram diferença estatisticamente significativa (p<0,05) para as idades de 15 e 16 anos 
entre os sexos (Figura 2). Para o sexo feminino as médias foram altas em todas as idades 
em relação aos valores de referência, enquanto que para o sexo masculino a média mais 
alta foi para a idade de 17 anos, que inclusive não foi diferente da média feminina, e ficou 
acima dos valores de referência. 

A Tabela 2 apresenta os resultados do número de alunos de acordo com a faixa 
do percentual de gordura corporal. Das 40 estudantes avaliadas (sexo feminino), 32 
apresentaram valores acima de 25%, ou seja, altas taxas de gordura corporal, 5 apresentaram 
valores adequados e 1 apresentou valor abaixo de 20% e 2 apresentaram valor abaixo 
de 15%. Tanto as taxas altas de gordura corporal com as baixas são preocupantes, pois 
o nível normal de gordura corporal é importante para as funções fisiológicas. No caso 
deste estudo, deve-se verificar outros fatores de risco para desenvolvimento de doenças 
nas estudantes do sexo feminino, uma vez que a maioria apresentou quantidade alta de 
gordura corporal. Entre os estudantes do sexo masculino, 5 apresentaram menos de 10% 
de gordura, 24 apresentaram entre 10 e 15%, 6 apresentaram taxa de gordura entre 15 
e 20%, 1 apresentou entre 20 e 25%, 8 apresentaram entre 25 e 30%, e 8 apresentaram 
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acima de 30% de gordura corporal. Também foi alto o número de estudantes que apresentou 
a porcentagem de gordura fora da faixa adequada, 39 estudantes abaixo do adequado e 
17 acima do adequado, dentre os 52 avaliados. Dos estudantes que tiveram IMC alto, a 
maioria também apresentou alto percentual de gordura, indicando que o excesso de massa 
corporal está relacionado com o excesso de gordura nesses estudantes.

Figura 2. Média do percentual de gordura corporal por idade para o sexo masculino e feminino 
(conforme legenda). # diferença estatisticamente significativa do percentual de gordura corporal do 

sexo feminino comparada com a do sexo masculino para a mesma idade. 

Percentual de gordura Número de estudantes (sexo 
feminino) de acordo com o 

percentual

Número de estudantes (sexo 
masculino) de acordo com o 

percentual
<10 % 0 5
10 a 15 % 2 24
15 a 20 % 1 6
20 a 25 % 5 1
25 a 30 % 11 8
> 30 % 21 8
Total 40 52

Tabela 2. Percentual de gordura para o sexo feminino e masculino dos alunos do IFMS/Campus Nova 
Andradina.

Foi realizada também a avaliação da Relação Cintura-Quadril (RCQ), que serve para 
indicar a distribuição da gordura corporal. Quando o índice dessa relação é alto, significa 
que há uma tendência de acúmulo de gordura na região central (ou visceral). A gordura 
visceral está mais relacionada com distúrbios metabólicos do que a gordura periférica. A 
RCQ ficou dentro dos valores de referência estabelecidos como adequados para o sexo 
feminino (até 0,8), e para o sexo masculino (até 0,9).

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados demonstram que os estudantes apresentaram baixa aptidão física, 
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indicada principalmente pela reduzida flexibilidade em ambos os sexos e idades, e elevada 
adiposidade, principalmente em estudantes do sexo feminino, mas também em estudantes 
do sexo masculino para determinada idade. As informações do estudo podem contribuir 
para o planejamento das aulas de Educação Física dos cursos do ensino médio técnico 
integrado do IFMS; para o conhecimento das interferências e benefícios da prática de 
atividade física; para a criação de subsídios para elaboração de programas de atividade 
física e de modalidades esportivas para esses estudantes; como informações diagnósticas 
sobre as necessidades de saúde e as ações a serem dirigidas no IFMS/Campus Nova 
Andradina.
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