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FLEXITESTE - UHA NOVA VERSA) DOS HAPAS DE AVALIACAO

FLEXITEST - A NEW VERSION OF THE EVALUATION MAPS

* Claudio Gil Soares de ARAOJO

RESUHO: A flexibilidade (amplitude maxima fisiologica de um dado mo
VIMENTO>RTICULAR) E UM DOS PRINCIPAIS ITENS DA APTIDAO FISICA. Em
VARIAS AREAS DO CONHECIMENTO, EXISTE INTERESSE NA MEDIDAEAVALIAQAO

DA MQBILIDADE ARTICULAR. As^PRINCIPAIS TECNICAS ATUALMENTE EM USO
SAO AS METRICAS E AS GONIOMETRICAS. Em 1980, FOI PROPOSTOO FLEXITESTE
COMO UM METODO DE AVALIAQAO DA MOBILIDADE PASSIVA DE 20 MOVIMENTOS

ARTICULARES. NESTE MEfODO, 0 MOVIMENTO EXECUTADO PELO AVALIADORECOM
PARADO COM MAPAS DE AVALIAQAO. ATRIBUINDO-SE VALORES INTEIROS DE 0_A
4 (NUMEROS MAIORES PARA AS AMPLITUDES MAIORES), LIMA GRANDE EXPERliN
CIA PRATICA, OINTERCAMBIO COM ESTUDANTES E PROFESSORESE MAIS DE 120U
FOTOGRAFIAS COM 0 METODO INDICARAM A NECESSIDADE DE APRIMORAR OS MA

PAS DE AVALIAQAO ORIGINAIS. 0 OBJETIVO DESTE TRABALHO E APRESENTAR

UMA NOVA VERSAO APERFEIQOADA DOS MAPAS DE AVALIAgAO DO FLEXITESTE.
TRES DOS 20 MOVIMENTOS INICIALMENTE PROPOSTOS TIVERAM MODIFICAQOES
NAS POSigOES DO AVALIADOR E DO AVALIADO, TENDO SIDO NECESSARIO ESTA

LECER NOVAS ANGULAQOES (MUDANQA DO CRITERIO^ORIGINAL) PARA OS MOVI
MENTOS XIX E XX. AMBOS DO OMBRO. PARA ESTA ULTIMA MODIFICA£AO,FORAM

FOTOGRAFADOS 23 INDIVIDUOS NAS POSI^OES ANTIGAS E NOVAS/ FEITA A FO
TOGONIOMETRIA E DETERMINADA A REGRESSAO LINEAR QUE PERMITE A CONVER

SAO DOS VALORES ANTIGOS EM NOVOS, CONSERVANDO ASSIM 0 MERITO DOS DA

DOS COLETADOS COM A VERSAO ORIGINAL. 0 TRABALHO APRESENTA AINDA, COM

RIQUEZA DE DETALHES, AS MODIFICACOES E CORREgOES EFETUADAS NA NOVA

VERSAO DOS MAPAS DE AVALIACAO.

ABSTRACT: Flexibility (maximal physiological range of movement at one
GIVEN JOINT) IS ONE OF THE MAJOR ASPECTS OF PHYSICAL FITNESS. In VA

RIOUS AREAS OF KNOWLEDGE, THERE ARE CONSIDERABLE INTEREST ON MEASURE

MENT AND EVALUATION OF THE JOINT MOBILITY. In 1980, IT WAS PROPOSED
THE FLEXITES AS A METHOD FOR THE EVALUATION OF THE PASSIVE RANGE OF

MOTION (ROM) IN 20 ARTICULAR MOVEMENTS. In THIS METHOD, AN EVALUATOR
performs the movement and compares it with evaluation charts, accor

ding a scale ranging from 0 to *j, in where the highest numerical ava
lue is related to the largest rom. a large practical experience, di£

cushions with teachers and students and over 1200 pictures with the
method indicate the need to improve the original evaluation charts,

The objective of this work is to introduce a new improved version of

the evaluation charts of the flexitest. three of the 20 movements i-
nitially described had the evaluator and subject positions modified.

It was necessary to establish new angle standards (a charge on the

original criteria) to the movements xix and xx, both on the shoulders.
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For this last change, 23 subjects were pictured on the ald and new
positions and had photogoniometry performed. wlth this data was pos

sible to determine the best linear regression model to convert old in

new data/ keeping as valid the data collected with the original chajr

ts. This work also shows, with a lot of details, the changes and cor_
retions done in the new version of the evaluation charts.

0 autor expressa seu agradecimento ao apoio finan-
ceiro do CNPq/SEED-MEC a este projeto de pesquisa.
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A flexibilidade, que pode ser definida como a amplitude maxima

fisiologica de urn dado movimento articular, se constitui em urn dos i

tens fundamentals da aptidao fisica (CORBIN & NOBLE, 1980; CURETON,

1941).

Historicamente, a flexibilidade ou mobilidade articular tern si-

do objeto do interesse de varias areas profissionais, destacando-se

entre elas a medicina (notadamente os ortopedistas, os fisiatras, os

reumatologistas e os medicos desportistas), a fisioterapia, a ergono

mia e a educacao fisica. Desta forma, nao e de se estranhar, a exis

tencia de uma multiplicidade de tecnicas para a medida e a avaliagao

da flexibilidade.

Na educagao fisica, talvez as maiores contribuicoes tenham sido

feitas por CURETON (1941), KRAUS & HIRSCHLAND (1954) e por LEIGHTON

(1955). CURETON identificou a flexibilidade como urn item da aptidao

fisica e propos uma bateria simples constituida de testes metricos pa

ra sua avaliagao. Na decada de 60, LEIGHTON propos urn interessante

instrumento, denominado de flexometro, para a mensuragao dos angulos

de 30 movimentos nos dois lados corporais. Neste periodo, KRAUS &

HIRSCHLAND propuseram uma bateria de aptidao muscular minima, que in

cluia urn teste de flexibilidade denominado "toe-touch", ou seja, to-

car a ponta dos dedos dos pes com a ponta dos dedos da mao, na posi-

gao em pe com as pernas estendidas, a partir da flexao do tronco. Es

te estudo provocou urn grande clamor nos Estados Unidos, pois atraves

dele se evidenciou que, segundo os criterios propostos na ocasiao,

57,9% das criangas americanas contra apenas 8,7% das europeias fra-

cassavam na bateria de aptidao fisica (especificamente 44,3 versus
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7,8% no item de flexibilidade), o que acabou por provocar urn esforgo

governamental para melhorar a aptidao fisica da juventude americana,

com o conseqliente incremento das pesquisas na area. E contudo, o tess

te de "sit and reach" (sentar e alcangar) proposto por WELLS & DIL

LON (1952), que tern sido mais frequentemente usado nos anos subse-

quentes para a avaliagao da flexibilidade em escolas.

Nao obstante o valor da informagao obtida neste estudo, estacla

ro hoje em dia que a mobilidade articular e especifica para a articu

lacao e para o movimento (^DICKINSON, 1968; MARSHALL etal., 1981),sen

do portanto desejavel avaliar varios movimentos e nao apenas urn uni-

co movimento composto da flexibilidade de varias articulagoes (HAR

RIS, 1964).

Neste sentido, e considerando as limitagoes de recursos materi-

ais das escolas e dos ambientes profissionais tipicos do professor de

educagao fisica, PAVEL & ARAUJO (1980, 1981) e ARAUJO & PAVEL,(1985)

propuseram e discutiram preliminarmente a confiabilidade e a objeti-

vidade de urn novo metodo, denominado FLEXITESTE, para a medida e a a

valiagao da mobilidade passiva maxima de 20 movimentos articulares.

Resumidamente, o FLEXITESTE avalia cada movimento em uma escala de nu

meros inteiros entre 0 e 4, atribuindo-se valores crescentes para am

plitudes articulares progressivamente maiores. A avaliagao e feita

pela comparagao entre o movimento executado pelo avaliadore o respec

tivo mapa de comparagao.

Varios trabalhos apresentados em Congressos cientificos e tres

artigos recentemente publicados por ARAUJO (1983), ARAUJO & PEREZ

(1985) e ARAUJO & HADDAD (1985) tern demonstrado a utilizagao do meto

do para avaliagao da flexibilidade em diversas situagoes de interes-

se cientifico. Todavia, a experiencia pratica e o intercambio com

profissionais e estudantes da area tern mostrado eventuais dificulda-

des na interpretagao de alguns mapas de avaliagao. ARAUJO (s/d) es-

tudando cuidadosamente a objetividade do metodo, encontrou coeficien

tes de correlagao intra-classe de 0.89 e 0.88, respectivamente,entre

avaliadores experientes e entre urn avaliador experiente e urn estudan

te em sua primeira tentativa no FLEXITESTE. Ficou claro neste estu

do, a necessidade de preparar uma nova versao dos mapas de avaliagao

com o intuito de sistematiza-los, eliminar pequenos erros iniciais e

duvidas na interpretagao. Em adendo, tornou-se conveniente alterar
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a posigao de execugao de tres dos 20 movimentos, sendo que em dois

destes foi necessario reestudar a angulagao correspondente as avalia

goes.

Desta forma, o objetivo deste trabalho e apresentar a nova ver-

sao dos mapas de avaliagao do FLEXITESTE, comparando-a com a versao

inicial e fundamentando as modificagoes dos movimentos XIX e XX.

2. A MWA VERSAO BO

Com o intuito de tornar possivel a corregao dos pequenos erros

verificados nos mapas originais, foram feitas cerca de 1200 fotogra-

fias de criangas e adultos, fisicamente ativos ou nao,na execugao dos

20 movimentos que compoem o FLEXITESTE.

2.1 Caracteristlcas gerais

A nova versao dos mapas de avaliagao do FLEXITESTE apresentam al_

gumas distingoes de carater geral em relagao a primeira versao, que

serao comentadas a seguir:

Em primeiro lugar, considerando-se que o metodo pode ser aplica

do a individuos de diferentes idades, sexos, condigoes clinicasouni

veis de aptidao fisica, julgou-se conveniente ao redesenhar os mapas,

apresentar o avaliado como um individuo menos atletico, mais compati-

vel com as mulheres, as criangas e os individuos nao fisicamente ati

vos.

A seguir, padronizou-se o desenho do avaliadore do avaliadoquan

to aos seus aspectos fisicos e quanto a vestimenta. Em adendo,todos

os mapas foram colocados em uma posigao vertical, isto e, com os de-

senhos orientados nesta diregao. Isto facilita a sua reprodugao, a

preparagao e apresentagao de diapositivos ou transparencias e o seu

manuseio para a medida em campo.

Procurou-se ainda adotar um unico estilo de trago para todos os

desenhos, assim como identificar claramente e de modo distinto a pre

senga do solo ou de uma parede vertical.

2.2! Caracteristicas ©specificas dos awrinMentos

A) MOVIMENTO I (FLEXAO DORSAL DO TORNOZELO)
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0 primeiro ponto de c$rregao refere-se a substituicao do nome pe

por tornozelo, considerando assim as articulagoes, ajustando-se por-

tanto, a padronizagao adotada na grande maioria dos outros movimen-

tos. Houve urn reposicionamento da roao direita do avaliador, que ago

ra passa a vir de cima para baixo e nao de baixo para cima, como es-

tava no original. Isto e mais compativel com as avaliagoes rotinei-

ras, onde o avaliado esta no solo e nao em cima de uma mesa ou banco.

Verificou-se ainda a necessidade de retocar o contorno do pe nas

posigoes equivalentes aos valores 3 e 4, eliminando-o ou reduzindo-o,

confonne pode ser observado nas fotos. Finalmente, houve urn repro-

porcionamento das dimensoes das coxas do esquema original, de modo a

iguala-las.

Fig. 1 - Flexao dorsal do tornozelo (versao original a direi

ta e nova versao a esquerda),

TORfOZfEtO I PIT
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da gravidade. Esta modificagao determina urn deslocamento do avalia-

dor, conforme pode ser visto no mapa da nova versao. Experimentagao

piloto mostrou nao ser necessario alterar os angulos das primeiras fi-

guras, ou seja, nao havendo portanto qualquer mudanga de criterio, a

penas uma maior facilidade tecnica para uma execucao provavelmente

mais correta. Ainda para facilitar a visualizagao do movimento, pr£

longou-se um pouco o desenho, de modo a incluir o quadril.

Fig. 3 - Flexao do joelho

JOELHO III

7mwm/mW'?M/7 wpi/,
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D) MOVIMENTO IV (EXTENSAO DO JOELHO)

Na extensao do joelho, a principal corregao foi aredugaodamus

culatura posterior da coxa e da panturrilha e o prolongamento dos d£

senhos para incluir o quadril. Foi ainda reorientado o desenho, fi-

cando sua rnaior dimensao no sentido vertical.
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Fig. 4 - Extensao do joelho

JOELHO IV

E) MOVIMENTO V (FLEXAO DO QUADRIL)

Pequenos erros foram identificados e corrigidos nos desenhos i-

niciais da flexao do quadril, sendo talvez o mais elementar, a corre

gao de quadril ao inves de coxa.

A posicao dos bracos do avaliado foram alteradas,colocando-se os

bragos para tras da cabega, ja que na forma original era impossivel

alcangar o valor 4 sem retirar o brago. 0 desenho inicial dava tam-

bem a impressao de que a nadega direita e a regiao lombar se desloca

vam do solo, o que nao acontece na pratica e foi, portanto, corrigi-

do. Eliminou-se ainda a flexao plantar exegerada do avaliado nas po

sigoes 1 e 2. Ajustou-se, ainda, a posigao real da parte posterior

da coxa esquerda do avaliado nas posigoes 3 e 4, situagoes estas que

chega a haver urn maior espago entre esta regiao e o solo. Foram pro
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porcionados os pes do avaliado e mostrada mais claramente a mao di-

reita do avaliador, causa freqUente de erro entre os iniciantes no u

so do metodo.

Fig. 5 - Flexao do quadril

QUADRIL V
COXAJE

F) MOVIMENTO VI (EXTENSAO DO QUADRIL)

Foi corrigido o nome de coxa para quadril. No que se refere ao

avaliado, foi modificada a posicao de suas maos de debaixo do queixo

para a frente do corpo e, propositadamente, nao foi representadaapon

ta do pe direito (freqttentemente considerada de modo erroneo para o

julgamento da amplitude deste movimento).

Em relacao ao avaliador, foi alterada a posicao das maos: a mao

esquerda, que executa o movimento, foi angulada de cima para baixo,

enquanto a mao direita, que fixa o quadril ao solo, foi supinada pa

ra permitir o melhor uso da forga (e possivel usar o peso do corpo

desta forma).
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Finalmente, a representagao do solo, o redesenho do pe esquerdo

do avaliado, a demarcagao do seu short e a diminuigao de seus contor

nos musculares contribuiram para a melhora da qualidade dos mapas e

para uma maior facilidade na comparagao.

Fig. 6 - Extensao do quadril

QUADRIL VI

G) MOVIMENTO VII (ADUQAO DO QUADRIL)

0 primeiro passo foi a troca do nome de coxa para quadril. No

avaliador alterou-se a posigao exageradamente agachada assumida ini-

cialmente, para uma posigSo mais alta e natural.

0 principal ponto de corregao neste movimento refere-se a posi

gao do pe direito do avaliado, fator comum de dificuldade na avalia-

gao, que passou a assumir urn comportamento mais natural,de acordo com

o que foi observado nas varias fotos feitas neste movimento. Por uma

angulagao mais adequada tornou-se mais clara a distingao entre as po
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sigoes 3 e 4. Para concluir, foi feita uma distingao entre o solo e

a parede.

Fig. 7 - Adugao do quadril

QUADRIL VII

H) MOVIMENTO VIII (ABDUgAO DO QUADRIL)

Como ocorreu nos outros movimentos da articulagao do quadril,

tambem foi necessario substituir o termo coxa por quadril neste movi

mento.

Em relagao ao avaliado, foi retirada sua camisa, completamente

estendido o seu tronco e o brago esquerdo, mantendo-se ainda o seu pe

esquerdo em uma posigao mais natural, no caso em extensao ou flexao

plantar. Foi incluido ainda urn pouco do tronco em todas as figuras.

Na nova versao ficou mais clara a angulagao de noventa graus en

tre a perna e a coxa direita do avaliado e corrigida a posigao do pe

esquerdo afastado do solo na figura equivalente ao valor 4.
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Fig. 8 - Abdugao do quadril

QUADRIL VIII

COXA

I) MOVIMENTO IX (FLEXAO DO TRONCO)

A primeira corregao foi diferengar o solo da parede. Em rela-

gao ao avaliado, foi reduzido o diametro anteroposterior do torax, re

proporcionado o comprimento das pernas em relaeao ao tronco, retoca-

da a linha do pescogo e final do ombro na figura 1 e reduzida a adu-.

gao dos ombros na figura 4, proporcionado uma melhor visualizagao da

superposigao do tronco sobre a regiio anterior da coxa.

A ultima corregao ficou por conta da colocagao das maos do ava-

liador, que mudaram dos bragos para os ombros do avaliado, facilitan

do a execugao do movimento.
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Fig. 9 - Flexao do tronco

T&OMCO 2Z

TRONCO IX

J) MOVIMENTO X (EXTENSAO DO TRONCO)

A extensao do tronco necessitou apenas umas poucas correcoes. A

posigao do avaliador foi colocada urn pouco menos agachada e foram r£

colocadas as suas maos, tal como ja ocorrera no anterior, nos ombros

do avaliado. Prolongou-se os desenhos de forma a incluir uma parte

das coxas e foi arredondado de forma mais natural o torax na figura

4. A marcagao do short do avaliado ajuda sensivelmente a avaliagao

deste movimento
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Fig. 10 - Extensao do tronco

TRONCO X

L) MOVIMENTO XI (FLEXAO LATERAL DO TRONCO)

Novamente foi recolocada a posicao das maos do avaliador, dos

bragos para os ombros, e ajustado para uma maior altura a posicao do

seu quadril (posigao menos agachada). Entrelagaram-se as duas maos

do avaliado na altura da nuca e foi desenhado o seu short, de modo a

facilitar o julgamento.
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Fig. 11 - Flexao lateral do tronco
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TRONCO XI

r&owco ZX

M) MOVIMENTO XII (FLEXAO DO PUNHO)

0 primeiro passo foi incluir o valor 0 no lugar adequado do ma-

pa de comparagao. Aumentou-se a superposigao entre o segundoeo ter

ceiro quirodactilo direito do avaliado na figura 1 (fator de duvida

na avaliagao) e redesenhou-se a posigao da mao esquerda do avaliador,

de modo a dar a clara ncgao de um angulo reto entre as maos do ava

liador e do avaliado.

Todavia, a maior diferenga entre a versao inicial e esta nova,

em relagao a este movimento, e a inclusao de parte do corpo do ava

liado na figura 1, ilustrando o fato de que o brago direito e esten-

dido exatamente a frente do corpo, sem qualquer abdugao do ombro.
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Fig. 12 - Flexao do punho

PUNHO XII

u

N) MOVIMENTO XIII (EXTENSAO DO PUNHO)

Varios dos aspectos corrigidos no movimento anterior foram tam-

bem acertados na extensao do punho. Isto inclui o desenho damaodi-

reita do avaliador e de parte do tronco do avaliado na figura 1. Fo

ram ainda retocadas as linhas que definem o antebraco direito do ava

liado e reproporcionada a mSo e o antebraco, especificamente nas fi-

guras 3 e 4. Finalmente, prolongou-se urn pouco os desenhos das figu

ras no que se refere ao brago direito do avaliado, tendo-se o cuida-

do de igualar as suas dimensoes.
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Fig.13 - Extensao do punho

PUNHO XIII
POA/HO XUL

0) MOVIMENTO XIV (FLEXAO DO COTOVELO)

Igualou-se em todos os movimentos a forma do rosto, do torax,do

antebraco, do braco e da mao do avaliado. Corrigiu-se a despropor-

gao existente na figura 3 para o antebraco em relacao ao braco e fo-

ram retocados os cotovelos. Evidenciou-se ainda de forma mais niti-

da, a necessidade de superposicao entre braco e antebrago para urn va

lor 3. Por ultimo, prolongou-se no desenho da figura 0 (desenho-ba-

se) o brago do avaliador, dando uma ideia mais clara da forma em que

ele executa o movimento.
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Fig. 14 - Flexao do cotovelo

COTOVELO XIV

coroveio

P) MOVIMENTO 15 (EXTENSAO DO COTOVELO)

Este movimento praticamente nao sofreu correcoes. Alem da in-

clusao de parte do tronco do avaliado, demonstrando que o brago e po

sicionado a frente do corpo sem adugao do ombro, foram apenas retoca

das as linha do brago e antebrago do avaliado, procurando reduzir os

seus contornos musculares. Como ultimo detalhe, foram espagadas por

igual as figuras do mapa, eliminando o defeito do anterior (figuras

3 e 4 muito proximas).



Kinesis, 2(2):131-257/jul-dez/1986. 249

Fig. 15 - Extensao do cotovelo

corovELO XT

COTOVELO XV

Q) MOVIMENTO XVI ( ADUQAO POSTERIOR A PARTIR DA ABDUQAO DE 180

GRAUS NO OMBRO)

Como etapa inicial de correcao, foi identificada a parede e ver

ticalizado o mapa de comparagao. Seguiu-se a homogeneizagao da largu

ra e comprimento do torax nas figuras e da representagao da "linha"

da coluna vertebral. Concluindo, foi realinhado o cotovelo com a c£

luna na figura 2 (ambos estao sobre o mesmo eixo) e reproporcionado

o brago em relagao a cabega, este ultimo a partir das observagoes das

fotos.
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Fig. 16 - Aducao posterior a partir de abdugao de 180 graus

no ombro

OMBRO XVJ

R) MOVIMENTO XVII (EXTENSAO + ADUQAO POSTERIOR DO OMBRO)

Apenas pequenos detalhes foram acertados neste movimento na no-

versao do FLEXITESTE. Quanto ao avaliador, apenas foi colocado menos

agachado, tal como nos movimentos do tronco. Em relacao aoavaliado,

ao reduzir a sua massa muscular atletica, resolveram-se quase todos

os problemas da primeira versao. Apenas se teve o cuidade de apoiar

o queixo do avaliado no solo, em todas as figuras, e em nivelar as

suas duas mao na figura 4.
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Fig. 17 - Extensao + adugao posterior do ombro

OMBRO XVII 013GO JG3T

S) MOVIMENTO XVIII ( EXTENSAO POSTERIOR DO OMBRO)

Inicialmente, foi feita uma redistribuigao das figuras dentro

do mapa, de modo a seguir a padronizagao dos demais movimentos.

Numa segunda etapa, foram homogeneizadas as figuras, especial-

mente no que concerne as dimensoes toracicas e ao contato do torax e

do queixo com o solo. Em adendo, foi provocada uma pequena curvatu-

ra entre o brago e o antebraco, conforme ficou evidenciado na apre-

ciagao das fotos de criangas e adultos realizando este movimento ar

ticular. A figura 0 passou a indicar o movimento simultaneo dos dois

bragos, causa comum de duvidas entre avaliadores menos experientes no

metodo.

Por ultimo, mas nao menos importante, foi corrigidaaposigao do

polegar esquerdo do avaliado, colocando-o para cima, ou seja, com as
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maos na posicao supina.

Fig. 18 - Extensao posterior do ombro

XEZZC

OMBRO XVIII

T) MOVIMENTO XIX (ROTAQAO LATERAL DO OMBRO ABDUZIDO A 90 GRAUS E

COTOVELO FLETIDO A 90 GRAUS)

Na versSo original dos mapas de comparacao, este movimento e o

seguinte (XX) eram feitos contra uma quina de parede, estando o ava-

liador na posicao sentada ou ereta. Todavia, os estudos de objetivi

dade do metodo mostraram que estes movimentos apresentavam amaior in

cide"ncia de erros, eventualmente ate superiores a uma unidade, fazen

do com que fosse pensada uma reformulagao do desenho ou dascondicSes

de realizagao do movimento. Optou-se por ambas as solugSes, isto e,

mudar a posicSo do avaliado e do avaliador e redesenhar omapa de com

paracao.

Na nova versao deste movimento, o individuo a ser avaliado e co

locado em decubito ventral, com o t6rax e o queixo apoiados no solo,
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e com o ombro abduzido a 90 graus em rotacao lateral e com o cotov£

lo tambem fletido a 90 graus.

Testes iniciais mostraram claramente uma diferenga na amplitude

maxima obtida nas duas situacoes. Desta forma, foram realizadas fo-

tografias de 23 individuos dos dois sexos, entre criangas e adultos,

nas duas posigoes, antiga e nova. Procedeu-se entao a avaliagao fo-

togoniometrica (medida de angulos nas fotografias) e determinou-se a

equagao de regressao linear para a conversao dos angulos de uma ver-

sao para a outra (ver figura 21, para dados e parametros de regres

sao) .

Atraves desta estrategia foi possivel preservar os dados obtidos

pela versao original, eliminar a necessidade incomoda do uso da qui-

•na de parede e, provavelmente, melhorar a objetividade deste movimen

to.

Fig. 19 - Rotagao lateral do ombro em abdugao a 90 graus e

cotovelo fletido a 90 graus

OMBRO XIX
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U) MOVIMENTOXX (ROTAQAO MEDIAL DO OMBRO ABDUZIDO A 90 GRAUSE COTO-

VELO FLETIDO A 90 GRAUS)

Este movimento recebeu o mesmo tratamento do anterior. Na Figu

ra 22 sao apresentados os parametros da regressao linear entre os an

gulos medidos nas duas versoes dos mapas de comparacao do FLEXITESTE.

A posigao assumida pelo avaliador e avaliado e identica a do mo

vimento XIX, exceto que o ombro a ser avaliado e agora posicionado em

rotagao medial.

Nos dois casos foram abandonados os mapas originais, sem contu-

do serem perdidos os dados obtidos com seu uso.

Fig. 20 - Rotacao medial do ombro em abducao a 90 graus e

cotovelo fletido a 90 graus

OMBRO XX
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Fig. 21 - Rotagao lateral do ombro

graus

100 120 140 160 180 200

Posigao decubito ventral

Fig. 22 - Rotagao medial do ombro

graus

80 100 120 140 160 180

Posigao decubito ventral
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