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RESUMO

Objetivo: O objetivo desta revisão integrativa 
foi realizar um levantamento e análise 
dos artigos de validação de instrumentos 
designados a mensurar, de alguma forma, 
aspectos relacionados aos conteúdos 
pedagógicos do esporte: desenvolvimento 
de habilidades motoras, estratégico-tático, 
socioeducativo, de autonomia, afetivo-social e 
democratização. 
Materiais e Métodos: A busca por artigos foi 
realizada nas bases de dados Scielo e LILACS 
com os descritores sport$ AND valid$. 
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Resultados: Dos 25 estudos selecionados 
para análise, constatou-se que a maioria 
propôs instrumentos associados aos 
conteúdos relacionados à performance – 
desenvolvimento de habilidades motoras 
e estratégico-tático; seguido por aspectos 
associados às interações sociais e, por fim, 
aqueles associados a valores. A maioria 
dos instrumentos explora amostras com 
adolescentes e modalidades coletivas. Os 
artigos apresentaram principalmente índices 
relacionados à validade de conteúdo, à 
estabilidade do modelo e à fidedignidade de 
suas medidas. De forma geral apresentaram 
índices satisfatórios. Boa parte dos estudos 
apresentou todos os itens de seu instrumento 
ou mesmo o instrumento completo, o que é 
importante neste tipo de estudo. 
Conclusão: Conclui-se que existem lacunas na 
medida de conteúdos pedagógicos no esporte, 
podendo-se explorar a criação de um modelo 
multidimensional de medida, especialmente 
no contexto competitivo infantojuvenil.
Palavras-chave: Estudos de validação. 
Ensino. Esportes. 

ABSTRACT

Objective: The objective of this integrative review 
was to analyze validation studies of instruments 
designed to measure, in some way, aspects related 
to the sports’ pedagogical contents: motor skills 
development, tactical- strategic development, socio-
educational development, autonomy development, 
socio-affective development, and democratization.

Materials and Methods: The search for articles 
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was performed in Scielo and LILACS databases 
with the descriptors sport$ AND valid$.

Results: 25 studies were selected for analysis. 
We found that the majority of the studies proposed 
instruments associated with performance-related 
contents - motor skills development and tactical-
strategic development; followed by aspects 
associated with social interactions and, finally, 
those associated with values. Most instruments 
explore samples with adolescents and team sports. 
The articles presented mainly indexes related to 
content validity, model stability and reliability of 
their measurements. In general, they presented 
satisfactory indices. Most of the studies presented 
all items of their instrument or even the complete 
instrument, which is important in this kind of study.

Conclusion: We conclude that there are gaps in 
the measurement of pedagogical content in sport, 
and it is possible to explore the development 
of a multidimensional model of measurement, 
especially in the competitive context of children and 
adolescents.

Keywords: Validation Studies. Teaching. Sports.

INTRODUÇÃO

O esporte é, por concepção, uma prática 
cultural sistematizada e organizada, com o 
objetivo de se potencializar habilidades, atitudes 
e comportamentos por meio de um processo de 
transmissão e assimilação de conhecimentos. 
Surge daí a possibilidade de pedagogizar o esporte; 
conduzir o ensino de diferentes conteúdos por meio 
de sua prática. A pedagogia do esporte deve ir além 
do simples ensino de movimentos, especialmente no 
âmbito infantojuvenil. Deve-se evitar a promoção de 
práticas reducionistas, do ponto de vista pedagógico, 
nas quais se desprezam dimensões sensíveis como 
a moralidade, a afetividade e a sociabilidade1.

Ao se pensar em uma prática esportiva 
que contemple o desenvolvimento integral do 
praticante, deve-se levar em consideração o 
desenvolvimento de alguns conteúdos pedagógicos, 
como o desenvolvimento das habilidades 
motoras, o desenvolvimento estratégico-tático, o 
desenvolvimento socioeducativo, o desenvolvimento 
afetivo-social, o desenvolvimento da autonomia 
e a democratização – conteúdos pedagógicos 
do esporte constantemente citados pela 

literatura especializada2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.  
O desenvolvimento desses conteúdos possibilita 
o trânsito do praticante em diferentes facetas 
do esporte e alcance de diferentes desfechos: 
rendimento, participação e desenvolvimento pessoal/
educacional, por exemplo4,19,20,21.

Estudos têm se preocupado em avaliar o 
desenvolvimento de conteúdos pedagógicos, como 
aspectos relacionados à educação e formação22,23, 
aspectos de desenvolvimento técnico24, tático25, 
etc. Os mais diversos métodos de extração de 
dados têm sido aplicados, como entrevistas, 
análise de documentos, aplicação de escalas e 
inventários. Acredita-se que essas últimas sejam 
as formas mais objetivas e sistemáticas de acesso 
a esse tipo de informação26,27,28,29. No entanto, a 
elaboração, validação e adaptação de instrumentos 
são fundamentais para a correta e fidedigna 
mensuração destes construtos, utilizando-se o 
devido rigor para este processo, o que diminui 
as chances de erros e vieses na pesquisa30. No 
entanto, não se sabe ao certo quais conteúdos 
pedagógicos ou mesmo quais instrumentos vêm 
sendo utilizados para essa finalidade e de que 
forma estes construtos têm sido avaliados. 

Neste sentido, o objetivo da presente revisão 
é realizar a integração entre a pesquisa científica e 
a prática profissional a partir de um levantamento e 
análise de estudos que apresentam evidências de 
validade de instrumentos designados à medida de 
aspectos relacionados aos conteúdos pedagógicos 
do esporte. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Revisão integrativa é a abordagem 
metodológica mais ampla no contexto das revisões. 
Permite a inclusão de estudos experimentais e não-
experimentais para uma compreensão completa do 
fenômeno analisado. Utiliza e combina dados de 
literatura teórica e empírica, além de contemplar 
diferentes objetivos: definir conceitos, revisar teorias 
e evidências e analisar problemas metodológicos 
de um tópico particular31,32. Além disso, possibilita 
a identificação de lacunas do conhecimento, as 
quais necessitariam ser preenchidas a partir da 
realização de novos estudos33,34.

O presente estudo seguiu basicamente seis 
passos indicados: (1) identificação do tema de 
pesquisa – validação de instrumentos e pedagogia 
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do esporte; (2) estabelecimento de critérios para 
inclusão e exclusão de estudos, amostragens e 
busca na literatura – estudos que apresentam 
evidências de validade de instrumentos relacionados 
aos conteúdos pedagógicos do esporte; (3) 
definição das informações a serem extraídas dos 
estudos selecionados e categorização – conteúdo 
pedagógico medido, público-alvo, contexto de 
aplicação e índices de validade; (4) avaliação 
dos estudos incluídos na revisão integrativa – 
tabulação e quantificação relativa a cada uma 
das informações extraídas; (5) interpretação dos 
resultados – comparação dos resultados com 
parâmetros sugeridos pela literatura especializada; 
e (6) apresentação da revisão e síntese  
do conhecimento33,34.

Inicialmente, consultou-se os termos sport 
e validation, bem como palavras associadas, nos 
descritores da saúde (DECS). Depois, realizaram-
se as buscas nas bases de dados eletrônicas Scielo 
e LILACS, com os termos “Sport$ AND Valid$”. 

Como critérios de inclusão, estabeleceu-se que: 
(1) os artigos publicados deveriam ser estudos de 
validação de instrumentos; (2) os artigos deveriam 
reportar ao menos uma evidência de validade do 
instrumento proposto; e (3) os artigos publicados 
deveriam avaliar ao menos um conteúdo 
pedagógico do esporte relacionado àqueles mais 
citados pela literatura especializada. Consideram-
se como critérios de exclusão artigos não originais, 
artigos de revisão, livros, dissertações, teses, notas, 
resumos e cartas ao leitor. A busca não apresentou 
delimitação de data (ano de publicação).

Foram encontrados 152 artigos na base 
de dados eletrônica Scielo e 256 artigos na base 
de dados eletrônica LILACS. Considerando os 
critérios de inclusão estabelecidos e excluindo-
se os artigos duplicados, foram selecionados 25 
artigos de validação de instrumentos de medida 
dos conteúdos pedagógicos no contexto esportivo. 
A Figura 1 apresenta os passos seguidos para a 
seleção dos artigos analisados neste estudo.

Figura 1. Etapas do processo de revisão integrativa adotadas no estudo

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta os 25 artigos 
selecionados na presente revisão integrativa, 
assim como informações acerca dos estudos 
realizados, como o título do artigo, autor(es), 
revista, ano de publicação, público-alvo, contexto, 
instrumento(s) de medida e índice(s) de evidência 
de validade.
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Tabela 1. Estudos de validação de instrumentos relacionados a conteúdos pedagógicos do esporte.
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 Legenda: α = Alpha de Cronbach; AGFI = Adjustment of Goodness of Fit Index; CR = Composite Reliability; CVC 
= Coeficiente de Validade de Conteúdo; CFI = Comparative Fit Index; GFI = Goodness of Fit Index; gl = graus 
de liberdade; ICI = Índice de Correlação Intraclasse; K = Kappa de Cohen; RMSEA = Root Mean Square Error of 
Aproximation; VC = Validade de Conteúdo; x² = Qui-quadrado.

Os artigos selecionados foram publicados 
em nove diferentes revistas entre os anos de 
2004 e 2017. Os periódicos que mais publicaram 
artigos nesta área foram, em ordem decrescente: 
Revista Brasileira de Educação Física e Esporte 
(cinco), Revista Brasileira de Cineantropometria e 
Desempenho Humano (cinco), Motriz, Revista de 
Educação Física (cinco), Universitas Psychologica 
(três), Journal of Physical Education (dois), 
Revista Brasileira de Ciências do Esporte (dois), 
Revista Brasileira de Medicina do Esporte (um), 
Gestão & Produção (um) e Avaliação Psicológica 
(um). Cabe destacar que um destes periódicos 
(Universitas Psychologica) é estrangeiro, publicado 
pela Faculdade de Psicologia da Pontifícia  

Universidad Javeriana, de Bogotá, Colômbia.

Analisando os artigos selecionados, 
verificou-se que, quando especificadas as 
modalidades, os estudos tiveram amostras de 
jogadores de basquetebol em 32% (oito) dos 
estudos, de futebol, futsal e voleibol em 28% (sete 
cada) dos estudos, de handebol em 24% (seis) dos 
estudos, de tênis em 20% (cinco) dos estudos, de 
natação em 16% (quatro) dos estudos, de rugby, 
karatê e vôlei de praia em 12% (três cada) dos 
estudos, de atletismo e judô em 8% (dois cada), 
e de ginástica artística e acrobática, canoagem, 
hockey, pólo aquático, tênis de mesa e ciclismo 
em 4% (um cada) dos estudos. Contabilizando 
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modalidades especificadas e não especificadas, 
as modalidades coletivas estiveram presentes em 
80% (vinte) dos estudos, enquanto as modalidades 
individuais estiveram em 40% (dez) dos estudos. 

Outro dado importante quando se trata de 
pedagogia, é contabilizar quantos destes estudos 
avaliaram crianças e adolescentes. Somente um 
instrumento apresentado nos artigos é destinado 
estritamente a avaliação de crianças (menores 
de 11 anos de idade), o qual propõe uma bateria 
de testes para a seleção inicial de talentos na 
modalidade de ginástica artística35. É sabido 
que a iniciação e especialização na modalidade 
de ginástica artística são realizadas ainda na 
infância36,37,38. Sendo assim, este instrumento 
só vem a reforçar e sistematizar esta prática. 
Já, 36% (nove) dos estudos analisaram ou 
elaboraram instrumentos destinados a amostras 
de adolescentes; 16% (quatro) a amostras 
de crianças e adolescentes; e 20% (cinco) de 
adolescentes e adultos. Por fim, 24% (seis) dos 
estudos e instrumentos eram designados a 
amostras de adultos. Nota-se, assim, uma maior 
preocupação pedagógica no desenvolvimento do 
jovem atleta, talvez justamente pela necessidade 
e interesse em uma formação mais completa do 
atleta e indivíduo e da maior sensibilidade de 
absorção de conteúdos nesta fase. Com relação 
ao sexo das amostras, verificou-se que a grande 
maioria (64%, ou dezesseis) dos estudos analisou 
sujeitos de ambos os sexos; 20% (cinco) dos 
estudos analisaram somente sujeitos do sexo 
masculino; e 4% (um) analisou estritamente 
sujeitos do sexo feminino. Ainda, ressalta-se que 
12% (três) dos estudos não controlaram o sexo. 

Observou-se que 52% (treze) dos estudos 
tinham como foco conteúdos relacionados à 
avaliação de aspectos associados à técnica e à 
tática. Destes, apenas três estudos se propõem a 
apresentar evidências de validade de instrumentos 
aplicáveis a mais de uma modalidade específica, 
enquanto os demais tratam de instrumentos 
específicos para voleibol, tênis, basquetebol, vôlei 
de praia, rugby, natação e ginástica artística. Isso 
se deve muito às particularidades técnico-táticas 
que cada modalidade apresenta, as quais nem 
sempre são possíveis de se associar e transferir 
para outra modalidade. O Teste de Conhecimento 
Tático Processual39,40, por exemplo, busca, no 
âmbito da avaliação do conhecimento tático, 
medir aspectos comuns a modalidades coletivas 

de invasão, como basquetebol, handebol e futsal, 
bem como de jogos com os pés, como futebol e 
futsal. Já, ao se tratar de modalidades específicas, 
os instrumentos relacionados ao voleibol 
tratam da avaliação do conhecimento tático41 
e desempenho técnico-tático42; no tênis, trata-
se de um instrumento de medida da frequência 
de treinamento de determinadas ações técnico-
táticas43,44; no basquete, os instrumentos avaliam 
o desempenho técnico-tático individual45 e os 
padrões ofensivos-defensivos46; no vôlei de praia, 
trata-se de um instrumento de observação das 
ações técnicas e táticas47; no rugby, avaliam-se 
habilidades motoras, especificamente para o jogo 
em cadeiras de rodas48; na natação, avalia-se o 
desempenho motor relativo à técnica específica 
de um estilo de nado, o crawl49; e, por fim, na 
ginástica artística, foi desenvolvido um sistema 
de seleção de talentos baseado na avaliação de 
habilidades motoras relacionadas à modalidade35.

Em 36% (nove) dos artigos selecionados 
os objetos centrais de pesquisa são conteúdos 
relacionados a aspectos do desenvolvimento social, 
tanto em questões afetivo-sociais (seis estudos), 
de coesão (dois estudos), como de participação e 
engajamento (um estudo). Interessante observar 
que, diferentemente dos conteúdos técnico e tático 
anteriormente discutidos, todos os instrumentos 
foram elaborados e validados tendo amostras 
diversificadas de uma população geral de 
esportistas. Ou seja, neste caso, os instrumentos 
apresentados são aplicáveis a pessoas praticantes 
de diferentes modalidades esportivas. Isso se 
deve, talvez, à amplitude do conceito medido 
e ao fato da existência de um maior número de 
propriedades sociais comuns entre modalidades 
esportivas. O Group Environment Questionnaire 
(GEQ) foi utilizado em 33,3% (três) destes 
estudos – aplicado a uma amostra ampla de 
atletas portugueses50, a uma amostra de adultos 
brasileiros, praticantes de esportes coletivos 51 
e, posteriormente, a uma amostra específica 
de jogadores de alto rendimento de futebol e 
futsal52. Além do GEQ, foi realizada a adaptação 
transcultural para o Brasil de um questionário de 
avaliação do relacionamento entre treinador e atleta 
(CART-Q) 53, também examinou-se a validade de 
um questionário sobre responsabilidade pessoal e 
social entre atletas infantojuvenis (PSRQ)54 e de 
um questionário sobre o engajamento de atletas 
(AEQ) infantojuvenis e adultos55; ainda, validou-se 
a versão em espanhol do Questionário de Metas 
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de Amizade56 em aulas de Educação Física e um 
instrumento de coesão no esporte, aplicado tanto 
no contexto esportivo como no empresarial57. 
Observa-se, assim, as diferentes arestas de um 
construto bastante amplo, o qual permeia as 
teias de relações com colegas, com treinador, de 
amizade, de engajamento etc.

Ainda, 8% (dois) dos estudos eram 
relacionados a valores no esporte. O primeiro 
realizou a validação de um questionário sobre 
valores nos esportes coletivos58, enquanto o 
segundo realizou a tradução e validação de 
conteúdo do Youth Sport Value Questionnaire 
2 (YSVQ-2)59, aplicado à jovens atletas. A 
preocupação do estudo dos valores parece se 
concentrar em fases da infância e adolescência, 
afinal ou o instrumento é validado para esta 
amostra, como no caso do estudo de Ponce-de-
León-Elizondo e colaboradores58, ou é projetado 
especificamente para este público, como no caso 
do YSVQ-2. Além disso, os estudos exploram 
valores comuns a diversas modalidades, sendo 
que o primeiro pode ser aplicado a modalidades 
coletivas, enquanto o segundo (YSVQ-2) pode ser 
aplicado a qualquer esporte. Apesar de também 
se tratar de um valor, a autonomia foi tema central 
de um estudo (4%) de tradução e validação para o 
espanhol de uma escala de percepção de suporte 
à autonomia no esporte60. Da mesma forma, pode 
ser aplicado a diversas modalidades esportivas 
e possui em sua amostra de validação tanto 
adolescentes como adultos jovens (= 20,25; DP = 
4,75). Ainda, destaca-se que dois (8%) destes três 
artigos citados anteriormente foram publicados em 
um periódico estrangeiro, bem como apresenta 
dados de uma amostra que pode não representar 
a população brasileira.

Analisou-se a apresentação de índices 
relacionados a três vieses de evidências de 
validade dos estudos selecionados, relacionados: 
(a) ao conteúdo; (b) ao ajustamento do modelo; 
e (c) à fidedignidade. Nove dos estudos (36%) 
apresentaram índices relacionados à validade de 
conteúdo. De forma geral, analisaram quesitos como 
clareza de linguagem e pertinência prática. O cálculo 
mais utilizado foi o do coeficiente de validade de 
conteúdo (CVC)61. Para a realização de tais cálculos, 
é necessária a colaboração de, ao menos, três juízes-
avaliadores. Os mesmos devem, com base em uma 
escala do tipo Likert, apontar os níveis de indicadores 
determinados pelos autores, como clareza de 

linguagem, pertinência prática e/ou relevância 
teórica de cada um dos itens do instrumento. Com 
base nas respostas são calculadas as médias de 
cada item. Com base nas médias, calcula-se o CVC 
inicial para cada item (CVCi), dividindo-se a média 
pelo valor máximo que cada item poderia receber 
(dependendo da amplitude da escala utilizada pelos 
juízes-avaliadores). Por fim, para o cálculo do CVC 
final de cada item (CVCc), subtrai-se do CVCi o erro, 
descontando possíveis vieses. Estes cálculos foram 
inicialmente propostos por Hernández-Nieto (61), 
retificados e detalhadamente descritos por Cassepp-
Borges, Balbinotti e Teodoro62. Todos os estudos 
que se propuseram a avaliar o conteúdo dos itens 
por meio deste cálculo apresentaram índices CVC 
superiores aos valores recomendados (CVC > 0,80). 
Este procedimento é importante, pois assegura 
que os respondentes são realmente capazes 
de compreender as questões que devem ser 
respondidas, ao mesmo passo que verifica se estas 
questões são, de fato, pertinentes e/ou relevantes.

Com relação ao ajuste do modelo a partir 
dos dados coletados, verificou-se que 10 estudos 
(40%) apresentaram índices como qui-quadrado, 
grau de liberdade, GFI, AGFI, CFI e RMSEA. A 
apresentação de um índice relativo ao ajustamento 
absoluto (ex.: χ2/gl, GFI ou AGFI), outro relativo 
ao ajustamento parcimonioso (ex.: RMSEA) e, 
finalmente, um índice relativo ao ajustamento 
comparativo (ex.: CFI) se faz necessária63,64 – 
recomendação cumprida por praticamente todos 
os artigos selecionados. Destes 10 artigos que 
avaliaram o ajustamento do modelo proposto, 
nove o fizeram a partir do método de Análise 
Fatorial Confirmatória tradicional, o qual testa em 
que medida determinados itens, ou variáveis, são 
representativas de um construto, dimensão ou 
modelo teórico. Quando baseado em correlações 
de Pearson ou Spearman, este método, por 
vezes, não representa a realidade, pois parte 
do pressuposto que todos os itens devem se 
comportar como marcadores de apenas um 
fator65. No entanto, um dos estudos50 realizou o 
método de Modelagem de Equações Estruturais 
com um software que permite a utilização de 
correlações policóricas - as mais indicadas para 
dados ordinais65. Apesar de não explicitar em 
seu texto, a escolha por este software permite, 
ao menos, supor que os autores se utilizaram 
de métodos psicométricos modernos. De forma 
geral, os índices de ajustamento dos modelos 
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com os dados coletados pelos autores variaram 
de satisfatórios (χ2/gl < 2,00; AGFI, GFI e CFI > 
0,95; RMSEA < 0,05) a aceitáveis (χ2/gl < 5,00; 
AGFI, GFI e CFI > 0,90; RMSEA < 0,07).

Com relação à fidedignidade dos 
instrumentos, verificou-se que 17 (68%) dos 
artigos selecionados apresentaram índices como 
Alpha de Cronbach, Kappa de Cohen e Índice 
de Correlação Intraclasse (ICI). O Alpha de 
Cronbach, assim como o Ômega de McDonald 
e o Greatest Lower Bound (GLB), indicam o 
nível de consistência interna do instrumento e, 
possivelmente, de suas dimensões – avaliam a 
magnitude em que os itens de um instrumento 
estão correlacionados. Índices superiores ou 
iguais a 0,70 indicam boa precisão. O Kappa de 
Cohen e o Índice de Correlação Intraclasse, por 
sua vez, medem o grau de concordância entre 
proporções derivadas de amostras dependentes. 
Frequentemente utilizados para medir o grau de 
concordância de opiniões entre juízes, sendo o 
primeiro para variáveis nominais ou ordinais e 
o segundo para índices quantitativos. Valores 
superiores a 0,80, para o Kappa de Cohen, e 0,75, 
para ICI, são considerados excelentes. O índice 
que foi apresentado em um maior número de 
artigos foi o Alpha de Cronbach. Os índices alpha 
dos estudos selecionados variaram de 0,58 a 0,96 
para dimensões e/ou instrumentos completos, ou 
seja, variaram de moderados à quase perfeitos66.

 Acredita-se que, para a boa compreensão 
de um artigo que se propõe a apresentar evidências 
de validade de um novo instrumento, seja 
necessária a apresentação da respectiva escala, 
questionário, inventário etc., bem como dos seus 
procedimentos de coleta de dados. Verificou-se 
que 64% (dezesseis) dos artigos selecionados 
neste estudo de revisão apresentaram ao menos 
os itens que compunham o instrumento, sendo 
que 20% (cinco) apresentaram os instrumentos 
completos43,44,49,56,57. Este dado é, de certa forma, 
satisfatório, tendo em vista que em um estudo 
semelhante realizado por Machado et al.67, o qual 
revisou estudos sobre instrumentos de medida 
da autoeficácia esportiva, nenhum dos artigos 
apresentou o instrumento utilizado na íntegra, 
sendo que alguns fizeram, apenas, menção de 
itens pertencentes ao instrumento.

Os estudos, de forma geral, analisaram 
conteúdos pedagógicos individualmente, o que, 
em termos de desenvolvimento, não parece muito 

realista. Mesmo que o foco seja, por exemplo, o 
desenvolvimento técnico, o esporte, por natureza, 
desenvolve também aspectos ético-morais, 
visto que o conceito de esporte determina a 
existência de um acordo de igualdade entre as 
partes68,69. Ou seja, verificou-se a ausência de 
modelos congruentes de avaliação de conteúdos 
pedagógicos. Além disso, apenas quatro 
estudos tratam da avaliação de seus respectivos 
conteúdos pedagógicos em ambiente realmente 
competitivo. Isto é, a maioria dos instrumentos não 
evoca a competição esportiva como um elemento 
central da sua avaliação, e, considerando que a 
competição seria o instrumento pedagógico mais 
eficiente no desenvolvimento de jovens atletas, 
isto acaba tornando ainda maior a distância entre 
os ambientes competitivos e de treinamento, 
enquanto que estes deveriam se complementar70.

CONCLUSÃO

 O objetivo central do presente estudo de 
revisão integrativa foi fazer um levantamento e 
análise dos artigos que apresentam evidências 
de validade de instrumentos designados à 
medida de aspectos relacionados aos conteúdos 
pedagógicos do esporte. Foi possível constatar 
a existência de diferentes instrumentos, 
destinados a diferentes conteúdos pedagógicos, 
com diferentes formas de medida, aplicado a 
diferentes contextos e modalidades esportivas. 
Os estudos selecionados apresentaram diferentes 
critérios para indicar evidências de validade de 
seus respectivos construtos. Ressalta-se, assim, 
a preocupação por parte dos pesquisadores em 
garantir maior confiabilidade na aplicação, análise 
e interpretação dos resultados obtidos com seus 
instrumentos. 

A maioria dos instrumentos encontrados 
tinham como conteúdo pedagógico aspectos 
relacionados ao desenvolvimento técnico e/
ou tático, seguido de aspectos associados ao 
desenvolvimento social e afetivo. Estes estudos 
abordam os seus respectivos temas de diferentes 
perspectivas e em diferentes contextos, como 
faixas etárias e modalidades esportivas. Apenas 
três estudos abordaram os temas dos valores no 
esporte e da autonomia, indicando a possibilidade 
de maior exploração das diferentes facetas destes 
construtos. Boa parte dos estudos apresentou 
os itens que compunham seu instrumento ou 
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mesmo o instrumento completo, o que facilita a 
compreensão dos resultados e a possível utilização 
do mesmo por parte da comunidade científica, bem 
como daqueles que estão efetivamente na prática. 
Acredita-se, com esta pesquisa, ter aproximado o 
campo científico da prática – objetivo da revisão 
integrativa – a partir da apresentação dos diversos 
instrumentos. Cabe, então, a quem interessa, a 
análise da aplicabilidade dos instrumentos em 
seus respectivos contextos, bem como assumir 
responsabilidade pela obtenção de resultados 
mais, ou menos, confiáveis. 

Verificaram-se algumas lacunas, as 
quais podem futuramente ser exploradas por 
novos estudos: (a) a criação de um modelo 
multidimensional de medida de conteúdos 
pedagógicos no esporte, especialmente 
infantojuvenil. Isto se justificaria pela possível 
inter-relação entre conteúdos pedagógicos; 
pelas diferentes facetas pedagógicas inerentes 
ao esporte; e pela ideia da possibilidade de 
se proporcionar um desenvolvimento integral 
de crianças e jovens por meio do esporte por 
intermédio de práticas complexas, com significado, 
antirreducionistas; e (b) a maior exploração do 
contexto competitivo, afinal este é o âmago do 
esporte. A competição esportiva, especialmente 
aquela pensada para crianças e jovens, pode ser 
uma ferramenta importante no desenvolvimento de 
conteúdos pedagógicos diversos, desde aqueles 
relacionados à técnica e à tática, como aspectos 
relacionados à educação e formação, ou mesmo 
afetivo-sociais.

Por fim, destaca-se que este estudo se 
limitou à análise somente daqueles artigos 
que apresentam evidências de validade de 
instrumentos relacionados aos conteúdos 
pedagógicos mais citados pela literatura da área, 
deixando de lado aspectos que também podem 
ser considerados conteúdos potencialmente 
importantes no desenvolvimento de atletas, 
como o desenvolvimento de capacidades, como 
velocidade, força e resistência; habilidades, como 
de comunicação; e atitudes e comportamentos, 
como o autodeterminado e de liderança.
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