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RESUMEN 

El objetivo central de esta tesis doctoral es contribuir a la ampliación del 

conocimiento científico en la modalidad de paracaidismo, buscando contextualizar 

el estado de la investigación en esta área del conocimiento, caracterizar a nivel 

antropométrico a los practicantes de esta modalidad, conocer sus rasgos de 

personalidad y saber cómo reaccionan fisiológicamente, a través de variaciones 

de la FC en diferentes momentos de un salto en paracaídas. 

De este objetivo surgió un problema global, al que queremos dar una 

respuesta directa y objetiva al final de esta tesis doctoral. Así, el problema general 

planteado fue el siguiente: 

¿Cuál es el estado de la investigación en paracaidismo? ¿Cuáles son 

las características de los practicantes de esta modalidad a nivel 

antropométrico y rasgos de personalidad y cómo reaccionan 

fisiológicamente, a través de las variaciones de la FC en diferentes 

momentos de un salto en paracaídas? ¿Habrá diferencias al tener en cuenta 

variables como la edad, el sexo y la experiencia en el deporte? 

En este estudio, buscamos conocer a los practicantes e interconectar tres 

áreas de conocimiento: antropometría, psicología y fisiología. Además, 

pretendemos estudiar variables como: edad, género, nivel de experiencia y 

relacionarlas con la práctica de esta modalidad. 

Para dar respuesta al objetivo central formulamos cinco objetivos 

específicos que dieron lugar a cinco estudios (publicaciones) con diferentes 

diseños metodológicos. A saber: 

Objetivo 1. Conocer las investigaciones publicadas en la modalidad de 

paracaidismo, en el campo de la psicología y la fisiología. Para dar respuesta a 

este objetivo, se realizó una revisión sistemática (estudio uno), con el fin de 

identificar investigaciones existentes relacionadas con el paracaidismo, 

especialmente en las áreas de rasgos de personalidad y carga interna objetiva. 

Los principales resultados apuntan que aún existe una inversión científica en la 

modalidad y que, a pesar del uso preponderante de algunos instrumentos, los 
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procedimientos utilizados fueron bastante diversificados, no existiendo una 

metodología unánime y consensuada. 

Objetivo 2. Conocer el IMC, peso, grasa corporal y talla del grupo de 

paracaidistas, agrupándolos según la clasificación de referencia del IMC. Para dar 

respuesta a este objetivo, llevamos a cabo el estudio dos, en el que tratamos de 

caracterizar a los practicantes y conocer las características que los diferencian a 

nivel antropométrico, teniendo en cuenta las variables: grupo de edad, tipo de 

práctica, nivel de experiencia y disciplina practicada en paracaidismo. La muestra 

estuvo conformada por 27 paracaidistas. En cuanto a los instrumentos de 

recolección de datos, la identificación fue a través de un cuestionario, y los datos 

antropométricos se recolectaron mediante un monitor de masa corporal y un 

estadiómetro portátil. Los principales resultados mostraron que los paracaidistas 

tienen valores medios de IMC de 24.8, peso de 77 kg, grasa corporal de 19.5% y 

altura de 1.76 m. La categoría Peso Normal tuvo el mayor porcentaje, con un 

valor del 59%. En el IMC hubo diferencias estadísticamente significativas en la 

interacción de las variables: nivel de experiencia con la disciplina, nivel de 

experiencia con el tipo de práctica y disciplina con el tipo de práctica. 

Objetivo 3. Describir los rasgos de personalidad de los paracaidistas y 

estudiar las diferencias en las cinco dimensiones. Para dar respuesta a este 

objetivo, llevamos a cabo el estudio tres, en el que buscamos caracterizar los 

rasgos de personalidad en las cinco dimensiones, teniendo en cuenta las 

variables sexo, edad y experiencia. La muestra estuvo compuesta por 114 

paracaidistas. En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, se utilizó el 

cuestionario NEO-FFI (Lima & Simões, 2000). Los principales resultados 

mostraron que los paracaidistas tienen valores más altos en la dimensión 

Extroversión y valores más bajos en la dimensión Neuroticismo. El análisis 

multivariado identifica diferencias estadísticamente significativas en la dimensión 

Conciencia en función de la experiencia, y los paracaidistas más experimentados 

obtienen puntuaciones más altas, aunque el tamaño del efecto es pequeño. 

Encontramos que los paracaidistas no mostraron diferencias significativas, lo que 

nos permite concluir que se trata de un grupo homogéneo, con rasgos de 

personalidad similares. 

Objetivo 4. Conocer la intensidad del rasgo de Búsqueda de Sensaciones. 
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Para dar respuesta a este objetivo, llevamos a cabo el estudio cuatro, donde 

intentamos analizar la asociación entre la Búsqueda de Sensaciones y las 

variables sexo, edad y experiencia. La muestra estuvo compuesta por 114 

paracaidistas. En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, se utilizó el 

SSS-V (Oliveira, 2008). Los principales resultados mostraron que el valor 

registrado en la Búsqueda de Sensaciones (22.46) fue alto, concretamente en la 

dimensión Búsqueda de Emoción y Aventura (8.37) y Búsqueda de Experiencias 

(6.46). Sin embargo, registramos valores más bajos para Desinhibición (4.54) e 

Intolerancia al aburrimiento (3.1). Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la dimensión DIS en la variable grupo de edad, identificándose 

valores más altos de esta dimensión entre los más jóvenes respecto a los de 

mayor edad. Sin embargo, los resultados generales sugieren que los 

paracaidistas que participaron en el estudio son un grupo homogéneo con rasgos 

de búsqueda de sensaciones muy similares. 

Objetivo 5. Identificar la variación de la FC de paracaidistas portugueses 

durante seis momentos en su primer salto del día. Conocer los valores de FC de 

los paracaidistas portugueses durante seis momentos en su primer salto del día, 

teniendo en cuenta el nivel variable de experiencia. La muestra estuvo compuesta 

por 31 paracaidistas. En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, se 

utilizó el WIMU PROTM, que consta de cuatro acelerómetros 3D y otros sensores. 

Los principales resultados mostraron que la FC media registrada en todo 

momento durante el salto fue de 130 lpm. Hay un aumento de la FC desde el 

momento en que los paracaidistas aún no han entrado en el avión hasta el 

momento en que el avión sale, estabilizándose en el momento de caída libre y 

apertura del paracaídas. Este momento específico registró la FC media máxima. 

La FC fue disminuyendo paulatinamente hasta el momento del aterrizaje. En 

cuanto al nivel de experiencia, los menos experimentados registraron valores 

medios de FC más altos en todos los momentos del salto, en comparación con los 

más experimentados. Se registraron diferencias estadísticamente significativas 

teniendo en cuenta los diferentes momentos del salto y FC (Max: p<.001, =.820; 

Min: p<.001, =.821; AVG: p<.001, =.834) y en la interacción entre el nivel de 

experiencia y los diferentes momentos del salto, verificamos diferencias solo en 

relación a la FC Min (p=.007, =.056). No se identificaron diferencias 
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estadísticamente significativas en la variable nivel de experiencia. El paracaidismo 

provoca una respuesta cardiovascular adaptativa aguda que se refleja en el 

aumento de la FC entre el momento de subir al avión y el momento de abrir el 

paracaídas, disminuyendo desde entonces hasta el contacto con el suelo. Los 

paracaidistas más experimentados registraron la FC más alta en el momento del 

aterrizaje y los menos experimentados en el momento de la caída libre. 

Con esta tesis doctoral buscamos contribuir a incrementar el conocimiento 

científico, en una modalidad aún poco estudiada, y también dar a conocer una 

modalidad que, a pesar de haber tenido un alto crecimiento en la práctica en los 

últimos años, sigue siendo desconocida para gran parte de la populación. 

 

Palabras llave: Paracaidismo; Antropometría; Rasgos de personalidad; 

Carga interna objetiva 
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ABSTRACT 

The main objective of this doctoral thesis is to contribute to the expansion of 

scientific knowledge in the modality of skydiving, seeking to contextualize the state 

of research in this area of knowledge, to characterize the practitioners of this 

modality at an anthropometric level, to know their personality traits and to know 

how they react physiologically, through HR variations at different moments of a 

parachute jump. 

From this objective, a global problem emerged, to which we want to give a 

direct and objective answer at the end of this Doctoral Thesis. Thus, the overall 

problem raised was the following: 

What is the state of research in skydiving? What are the 

characteristics of the practitioners of this modality at the anthropometric 

level and personality traits and how do they react physiologically through 

variations in HR at different times of a parachute jump? Will there be 

differences when taking into account variables such as age, gender and 

experience in the sport? 

In this study, we sought to get to know practitioners and interconnect three 

areas of knowledge: anthropometry, psychology and physiology. In addition, we 

intend to study variables such as: age, gender, level of experience and relate them 

to the practice of this modality. 

To respond to the central objective, we formulated five specific objectives 

that gave rise to five studies (publications) with different methodological designs. 

Namely: 

Objective 1. To know the investigations published in the modality of 

skydiving, in the field of psychology and physiology. To respond to this objective, a 

systematic review was carried out (study one), to identify the existing 

investigations related to skydiving, especially in the areas of personality traits and 

objective internal load. The main results point out that there is still a scientific 

investment in the modality and that, despite the preponderant use of some 

instruments, the procedures used were quite diversified, not existing a unanimous 
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and consensual methodology. 

Objective 2. To know the BMI, weight, body fat and height of the group of 

skydivers, grouping them according to the BMI reference classification. To 

respond to this objective, we carried out study two, in which we sought to 

characterize the practitioners and learn about the characteristics that differentiate 

them at an anthropometric level, taking into account the variables: age group, type 

of practice, level of experience and discipline practiced in skydiving. The sample 

consisted of 27 skydivers. As for the data collection instruments, identification was 

through a questionnaire, and anthropometric data were collected using a body 

mass monitor and a portable stadiometer. The main results showed that the 

skydivers have mean values of BMI of 24.8, weight of 77 kg, body fat of 19.5% 

and height of 1.76 m. The Normal Weight category had the highest percentage, 

with a value of 59%. In the BMI, there were statistically significant differences in 

the interaction of the variables: level of experience with discipline, level of 

experience with type of practice, and discipline with type of practice. 

Objective 3. To describe the personality traits of skydivers and study the 

differences in the five dimensions. To respond to this objective, we carried out 

study three, in which we tried to characterize personality traits in the five 

dimensions, considering the variables gender, age and experience. The sample 

consisted of 114 skydivers. As for data collection instruments, the NEO-FFI 

questionnaire (Lima & Simões, 2000) was used. The main results showed that 

skydivers have higher values in the Extroversion dimension and lower values in 

the Neuroticism dimension. Multivariate analysis identifies statistically significant 

differences in the Conscientiousness dimension as a function of experience, with 

more experienced skydivers obtaining higher scores, although the effect size is 

small. We found that the skydivers did not show significant differences, which 

allows us to conclude that this is a homogeneous group, with similar personality 

traits. 

Objective 4. To know the intensity of the Sensation Seeking trait. To 

respond to this objective, we carried out study four, where we tried to analyse the 

association between the Sensation Seeking trait and the variables gender, age, 

and experience. The sample consisted of 114 skydivers. As for data collection 

instruments, the SSS-V was used (Oliveira, 2008). The main results showed that 
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the value registered In the Sensation Seeking (22.46) was high, namely in the 

dimension Thrill and Adventure Seeking (8.37) and Experience Seeking (6.46). 

However, we recorded lower values for Disinhibition (4.54) and Boredom 

Susceptability (3.1). Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

na dimensão DIS na variável grupo etário, identificando valores mais elevados 

desta dimensão entre os mais jovens em comparação com os mais velhos. No 

entanto, os resultados globais sugerem que os paraquedistas que participaram no 

estudo são um grupo homogéneo com traços de Procura de Sensações muito 

idênticos. 

Objective 5. To identify the HR variation of Portuguese skydivers during six 

moments in their first jump of the day. To know the HR values of Portuguese 

skydivers during six moments in their first jump of the day, taking into account the 

variable level of experience. The sample consisted of 31 skydivers. As for data 

collection instruments, the WIMU PRO was used, consisting of four 3D 

accelerometers and other sensors. The main results showed that the average HR 

recorded at all times during the jump was 130 bpm. There is an increase in HR 

from the moment the parachutists have not yet entered the plane until the moment 

the plane leaves, stabilizing in the moment of free fall and opening of the 

parachute. This specific moment recorded the maximum average HR. The HR 

decreased gradually until the moment of landing. As for the level of experience, 

the less experienced ones registered higher average HR values through all 

moments of the jump, when compared to the more experienced ones. Statistically 

significant differences were registered taking into account the different moments of 

the jump and HR (Max: p<.001, =.820; Min: p<.001, =.821; AVG: p<.001, 

=.834) and, in the interaction between level of experience and the different 

moments of the jump, we verified differences only in relation to the HR Min 

(p=.007, =.056). Statistically significant differences were not identified in the 

variable level of experience. Skydiving provokes an acute adaptive cardiovascular 

response that is reflected in the increase in HR, between the moment of entering 

the plane and the moment of opening the parachute, decreasing from there until 

contact with the ground. More experienced skydivers had the highest HR at the 

time of landing and less experienced ones at the time of free fall. 
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With this doctoral thesis we seek to contribute to increasing scientific 

knowledge, in a modality that is still little studied, and also to promote a modality 

that, despite having had a high growth in practice in recent years, remains 

unknown to a large part of the population. 

Keywords: Skydiving; Anthropometry; Personality traits; Objective internal 

load 
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RESUMO 

O objetivo central da presente tese de doutoramento é contribuir para a 

ampliação do conhecimento científico na modalidade de paraquedismo, 

procurando contextualizar qual o estado da investigação nesta área do 

conhecimento, caracterizar os praticantes desta modalidade a nível 

antropométrico, conhecer os seus traços de personalidade e saber como reagem 

fisiologicamente, através das variações da FC nos diferentes momentos de um 

salto de paraquedas.  

A partir deste objetivo, emergiu um problema global, ao qual desejamos dar 

uma resposta direta e objetiva no final da presente tese de doutoramento. Deste 

modo, o problema global levantado foi o seguinte: 

Qual o estado da investigação na modalidade de paraquedismo? 

Quais as características dos praticantes desta modalidade a nível 

antropométrico e traços de personalidade e como reagem fisiologicamente, 

através das variações da FC nos diferentes momentos de um salto de 

paraquedas? Haverá diferenças quando se têm em conta variáveis como 

idade, sexo e experiência na modalidade? 

Procuramos neste estudo conhecer os praticantes e interligar três áreas do 

conhecimento: a antropometria, a psicologia e a fisiologia. Para além disso, 

pretendemos estudar variáveis como: idade, sexo, nível de experiência e 

relacioná-las com a prática desta modalidade. 

Para responder ao objetivo central, formulamos cinco objetivos específicos 

que deram origem a cinco estudos (publicações) com diferentes desenhos 

metodológicos. A saber: 

Objetivo 1. Conhecer as investigações publicadas na modalidade de 

paraquedismo, no campo da psicologia e fisiologia. Para dar resposta a este 

objetivo, foi realizada uma revisão sistemática (estudo um), de forma a identificar 

as investigações existentes relacionadas com o paraquedismo, sobretudo nos 

domínios dos traços de personalidade e carga interna objetiva. Os principais 

resultados apontam que ainda existe um investimento científico na modalidade e 
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que, apesar da utilização preponderante de alguns instrumentos, os 

procedimentos utilizados foram bastante diversificados, não existindo uma 

metodologia unânime e consensual. 

Objetivo 2. Conhecer o IMC, peso, gordura corporal e altura do grupo de 

paraquedistas, agrupando-os de acordo com a classificação de referência de IMC. 

Para responder a este objetivo realizámos o estudo dois, onde procurámos 

caracterizar os praticantes e conhecer as características que os diferenciam a 

nível antropométrico, tendo em conta as variáveis: grupo de etário, tipo de prática, 

nível de experiência e disciplina praticada no paraquedismo. A amostra foi 

constituída por 27 paraquedistas. Quanto aos instrumentos de recolha de dados, 

a identificação foi através de questionário, e os dados antropométricos foram 

recolhidos por um monitor de massa corporal e um estadiómetro portátil de haste. 

Os principais resultados demonstraram que os paraquedistas apresentam valores 

médios de IMC de 24.8, peso de 77 kg, gordura corporal de 19.5% e altura de 

1.76 m. A categoria de Peso Normal foi a que teve maior percentagem, com um 

valor de 59%. No IMC, registaram-se diferenças estaticamente significativas na 

interação das variáveis: nível de experiência com disciplina, nível de experiência 

com tipo de prática, e disciplina com tipo de prática. 

Objetivo 3. Descrever os traços de personalidade dos praticantes de 

paraquedismo e estudar as diferenças das cinco dimensões. Para responder a 

este objetivo realizámos o estudo três, onde procuramos caracterizar os traços de 

personalidade nas cinco dimensões, tendo em conta as variáveis sexo, idade e 

experiência. A amostra foi constituída por 114 paraquedistas. Quanto aos 

instrumentos de recolha de dados, foi utilizado o questionário NEO-FFI (Lima & 

Simões, 2000). Os principais resultados demonstraram que os paraquedistas 

apresentam valores mais elevados na dimensão Extroversão e mais baixos na 

dimensão Neuroticismo. A análise multivariada identifica diferenças 

estatisticamente significativas na dimensão Conscienciosidade em função da 

experiência, obtendo os paraquedistas mais experientes pontuações mais 

elevadas, embora o tamanho do efeito seja pequeno. Verificamos que os 

paraquedistas não apresentaram diferenças significativas, o que nos permite 

concluir que se trata de um grupo homogéneo, com traços de personalidade 

semelhantes. 
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Objetivo 4. Conhecer a intensidade do traço Procura de Sensações. Para 

responder a este objetivo realizámos o estudo quatro, onde procurámos analisar a 

associação entre a Procura de Sensações e as variáveis sexo, idade e 

experiência. A amostra foi constituída por 114 paraquedistas. Quanto aos 

instrumentos de recolha de dados, foi utilizado o SSS-V (Oliveira, 2008). Os 

principais resultados demonstraram que o valor registado na Procura de 

Sensações (22.46) foi elevado, nomeadamente na dimensão Procura de Emoção 

e Aventura (8.37) e Procura de Experiências (6.46). No entanto, registámos 

valores inferiores na Desinibição (4.54) e Intolerância ao Aborrecimento (3.1). 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na dimensão 

Desinibição na variável grupo etário, identificando valores mais elevados desta 

dimensão entre os mais jovens em comparação com os mais velhos. No entanto, 

os resultados globais sugerem que os paraquedistas que participaram no estudo 

são um grupo homogéneo com traços de Procura de Sensações muito idênticos. 

Objetivo 5. Identificar a variação da FC dos paraquedistas portugueses 

durante seis momentos no seu primeiro salto do dia. Conhecer os valores da FC 

dos paraquedistas portugueses durante seis momentos no seu primeiro salto do 

dia, tendo em conta o nível variável de experiência. A amostra foi constituída por 

31 paraquedistas. Quanto aos instrumentos de recolha de dados, foi utilizado o 

WIMU PROTM, composto por quatro acelerómetros 3D e outros sensores. Os 

principais resultados demonstraram que a FC média registada em todos os 

momentos do salto foi de 130 bpm. Constata-se um aumento da FC desde o 

momento em que os paraquedistas ainda não entraram no avião até ao momento 

da saída do avião, estabilizando no momento de queda livre e abertura do 

paraquedas. Este momento específico registou a FC média máxima. A FC 

diminuiu de forma gradual até ao momento da aterragem. Quanto ao nível de 

experiência, os menos experientes registaram valores da FC média mais elevada 

em todos os momentos do salto, quando em comparação com os mais 

experientes. Foram registadas diferenças estatisticamente significativas tendo em 

conta os diferentes momentos do salto e FC (Max: p<.001, =.820; Min: p<.001, 

=.821; AVG: p<.001, =.834) e na interação entre nível de experiência e os 

diferentes momentos do salto, verificamos diferenças apenas em relação à FC 

Min (p=.007, =.056). Não foram identificadas diferenças estatisticamente 
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significativas na variável nível de experiência. O paraquedismo provoca uma 

resposta cardiovascular adaptativa aguda que se reflete no aumento da FC, entre 

o momento de entrada no avião e o momento da abertura do paraquedas, 

diminuindo a partir daí até ao contacto com o solo. Os paraquedistas mais 

experientes registaram a maior FC no momento da aterragem e os menos 

experientes no momento da queda livre. 

Com esta tese de doutoramento procuramos contribuir para aumentar o 

conhecimento científico, numa modalidade ainda pouco estudada, e também 

divulgar uma modalidade que, apesar de ter tido um elevado crescimento da 

prática nos últimos anos, continua a ser desconhecida para grande parte da 

população.  

 

Palavras-chave: Paraquedismo; Antropometria; Traços de personalidade; 

Carga interna objetiva 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

A presente tese de doutoramento assume relevância científica devido ao 

avanço no conhecimento que se pretende realizar numa modalidade de alto risco, 

como é o paraquedismo. Pela análise documental das investigações realizadas 

nesta modalidade, constata-se que há ainda uma escassez de publicações 

científicas, principalmente ao nível do estudo dos traços de personalidade, carga 

interna objetiva e antropometria dos atletas de paraquedismo. Pretende-se, 

assim, com esta tese acrescentar novos conhecimentos sobre esta modalidade. 

De acordo com a normativa vigente do curso de doutoramento da 

Universidade de Extremadura, o documento da tese foi desenhado de acordo com 

o modelo de compêndio de publicações científicas (Art. 46. Tesis Doctorales 

presentadas como compendio de publicaciones), tem por título “Antropometria, 

Traços de Personalidade e Carga Interna Objetiva em Atletas de 

Paraquedismo”, e é constituída por cinco artigos, com diferentes desenhos 

metodológicos, publicados em revistas indexadas, onde se procura responder aos 

cinco objetivos específicos delineados. O doutorando é o primeiro autor em todos. 

Nesta tese de doutoramento foi seguido um desenho investigativo coerente 

e sustentável, que potencializa conhecimento, reflexões mais profundadas, novas 

questões ou preocupações e, sobretudo, um novo olhar para uma modalidade 

que ainda é relacionada com o risco de lesões graves e inclusive a morte. Face a 

este pressuposto foi realizado um cronograma (Figura 1) onde detalhadamente se 

apresenta todo o processo evolutivo. 
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Curso académico 2017-2018 

 
 - Inscrição no Programa de doutoramento                           - Complementos de formação 

 

 

Curso académico 2018-2019 

 
- Seleção da temática         -  Revisão sistemática          - Recolha de dados das diversas investigações 

 

 

Curso académico 2019-2020 

 
- Estágio de investigação na UBI                                                    - Estudo da antropometria          

 

 

Curso académico 2020-2021 

 
- Estudo dos traços de personalidade                                               - Estudo da procura de sensações                        

 

 

Curso académico 2021-2023 
- Estudo da carga interna objetiva     - Redação da tese de doutoramento       - Defesa da tese 

Figura 1. Cronograma de desenvolvimento da tese de doutoramento. 

 

Na organização desta tese de doutoramento procurou seguir-se uma 

estrutura e lógica coerente, abarcando diferentes áreas de investigação, que lhe 

conferem o seu carácter multidisciplinar. Inicia-se pela pesquisa do estado da arte 

através de uma revisão sistemática, onde se procura conhecer todo o trabalho 

investigativo realizado na modalidade do paraquedismo, no âmbito das áreas de 

estudo. Após esta pesquisa e reconhecimento iniciais, procuramos conhecer o 

perfil antropométrico simples e composto dos praticantes de paraquedismo, 

seguido de um estudo sobre os seus traços de personalidade e Procura de 

Sensações (estudo no âmbito da psicologia) e, finalmente, procuramos saber 

como reagem os praticantes de paraquedismo, através das variações da 

frequência cardíaca (FC), nos diferentes momentos de um salto de paraquedas 

(estudo no âmbito da fisiologia).  

Pretende-se também que as conclusões geradas possam dar suporte a 

futuras investigações, uma vez que o conhecimento nesta modalidade se 

encontra ainda num estado embrionário, existindo uma latente necessidade de 
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conhecer com maior profundidade o paraquedismo, contribuindo assim não só 

para o conhecimento académico/científico, mas sobretudo para aumentar os 

níveis de segurança durante a sua prática.  

A tabela 1 apresenta os estudos publicados que integram a presente tese 

de doutoramento. 

 

Tabela 1. Estudos da tese de doutoramento publicados. 

Tipo Objetivos Estudo Índex. F.I. Q 

R
e

v
is

ã
o

 

S
is

te
m

á
ti
c
a

 

Objetivo 

1 

Machado, T., Serrano, J., Mesquita, H., & 

Ibañez, S. J. (2021). Ansiedade, traços 

de personalidade e carga interna objetiva 

em praticantes de paraquedismo: 

Revisão Sistemática. Cuadernos de 

Psicología del Deporte, 21(1), 60-85. 

https://doi.org/10.6018/cpd.422471 

SJR 

 

0.33 Q3 

Á
re

a
 

A
n

tr
o

p
o

m
e

tr
ia

 

 

Objetivo 

2 

Machado, T., Serrano, J., Silveira, P., 

Antúnez, A., & Ibáñez, S. J. (2023). 

Estudio de las diferencias en el IMC entre 

paracaidistas en función del grupo de 

edad, disciplina, tipo de práctica y 

experiência. E-Balonmano.com, 19(1), 

43-53. https://doi.org/10.17398/1885-

7019.19.43 

SJR 

 

SF Q4 

Á
re

a
 P

s
ic

o
lo

g
ia

 

Objetivo 

3 

Machado, T., Serrano, J., Silveira, P., & 

Ibañez, S. J. (…). Rasgo de 

personalidade de los paracaidistas 

portugueses. Revista Internacional de 

Medicina y Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte (Aceite para 

publicação 17/07/2021). 

JCR 0.33 Q4 

Objetivo 

4 

Machado, T., Serrano, J., Silveira, P., & 

Godoy, S. (2022). La búsqueda de 

sensaciones en paracaidistas 

portugueses. Retos, 44, 1073-1081. 

https://doi.org/10.47197/retos.v44i0.9146

4 

SJR 

 

1.281 Q3 

https://doi.org/10.6018/cpd.422471
https://doi.org/10.47197/retos.v44i0.91464
https://doi.org/10.47197/retos.v44i0.91464
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Á
re

a
 

F
is

io
lo

g
ia

 

 
Objetivo 

5 

Machado, T., Serrano, J., Pino-Ortega, J., 

Silveira, P., Antúnez, A., & Ibáñez, S. J. 

(2022). Analysis of the objective internal 

load in portuguese skydivers in the first 

jump of the day. Sensors, 22, 3298. 

https://doi.org/10.3390/s22093298 

JCR 3,847 Q1 

Índex. = Indexação; F.I. = Fator de impacto, ano 2022; Q = quartil; SJR = SCImago Journal & Country Rank; 

JCR = Journal Citation Reports. 

 

Para além da publicação em revistas internacionais, indexadas e com 

revisão por pares, os resultados de alguns estudos foram apresentados em 

congressos ou seminários, sendo posteriormente publicados em edições 

especiais ou resumos de livros: 

 

Comunicações em congressos 

Machado, T., Ibañez, S., Mesquita, H., Pires, P. e Serrano, J. (2018). 

“Parâmetros fisiológicos e traços da personalidade dos praticantes de 

paraquedismo”. 5.º Congresso Internacional em Saúde: Atividade Física e Saúde, 

9 a 13 de julho. Universidade do Minho, Braga, Portugal. 

Machado, T., Mesquita, H., Pires, Pedro, Ibañez, S. e Serrano, J. (2020). 

“Ansiedade, traços de personalidade e carga interna objetiva em praticantes de 

paraquedismo”. 1.º Vídeo Seminário em Ciências do Desporto, 22 e 23 maio. 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco, Castelo 

Branco, Portugal. 

Machado, T., Serrano, J., Silveira, P. e Ibañez, S. (2021). “The search for 

sensations in portuguese skydivers”. XVI Seminário Internacional de Educação 

Física, Lazer e Saúde (SIEFLAS 2021), 11 a 13 novembro. Universidade da 

Madeira, Funchal, Portugal. 

Machado, T., Serrano, J., Silveira, P. e Ibañez, S. (2021). “Rasgos de 

personalidad de los paracaidistas portugueses”. XVI Seminário Internacional de 

Educação Física, Lazer e Saúde (SIEFLAS 2021), 11 a 13 novembro, 

Universidade da Madeira, Funchal, Portugal. 

Machado, T., Serrano, J., Silveira, P. e Ibañez, S. (2021). “Traços de 

personalidade dos paraquedistas portugueses”. 3.º Fórum REDESPP – Rede de 

../../../Downloads/298.%20https:/doi.org/10.3390/s220
../../../Downloads/298.%20https:/doi.org/10.3390/s220
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Escolas com Formação em Desporto do Ensino Superior Politécnico Público, 2 e 

3 de novembro. Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra, 

Coimbra, Portugal. 

 

 

Resumos em livros  

Machado, T., Serrano, J., Silveira, P. e Ibañez, S. (2021). “The search for 

sensations in portuguese skydivers”. XVI Seminário Internacional de Educação 

Física, Lazer e Saúde (SIEFLAS 2021), 11 a 13 novembro. Universidade da 

Madeira, Funchal, Portugal, pp. 64. 

Machado, T., Serrano, J., Silveira, P. e Ibañez, S. (2021). “Rasgos de 

personalidad de los paracaidistas portugueses”. XVI Seminário Internacional de 

Educação Física, Lazer e Saúde (SIEFLAS 2021), 11 a 13 novembro. 

Universidade da Madeira, Funchal, Portugal, pp. 72. 

 

Para facilitar a leitura lógica e coerente, a estrutura da presente tese de 

doutoramento foi organizada em 11 capítulos: (I) Introdução; (II) Enquadramento 

teórico; (III) Problema e objetivos; (IV) Instrumentos; (V) Estudos desenvolvidos; 

(VI) Discussão; (VII) Conclusões e aplicações práticas (em português e inglês); 

(VIII) Pontos fortes, limitações e perspetivas para o futuro; (IX) Referências 

bibliográficas; (X) Artigos completos; (XI) Anexos. 

O capítulo I corresponde à introdução, sendo aí efetuada a 

contextualização do estudo, apresentadas as temáticas essenciais e os objetivos. 

No capítulo II apresenta-se a revisão da literatura ou o enquadramento 

teórico, salientando as linhas de investigação em que se insere, frisando as 

variáveis em estudo, tendo como sustentação o estado da arte, de forma a 

fundamentar todas opções metodológicas seguidas ao longo do estudo.  

No capítulo III é apresentada a origem, finalidade da investigação 

desenvolvida, o problema central do estudo e o objetivo geral, que se formularam 

com base na finalidade inicial, tendo em consideração os diferentes estudos 

desenvolvidos (apresentados em ordem cronológica). 
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No capítulo IV são apresentados os instrumentos utilizados para a recolha 

e interpretação dos dados. Os instrumentos utilizados são descritos de forma 

individualizada, facilitando a compreensão e a pertinência da sua utilização para 

cada investigação específica. 

O capítulo V aborda de uma forma mais profunda cada um dos estudos 

desenvolvidos, identificando aspetos nucleares como sejam: objetivos 

específicos, metodologia, procedimentos de recolha de dados, amostra e 

materiais utilizados para a recolha de dados, princípios éticos e de segurança na 

recolha de dados, tratamento estatístico dos dados e principais resultados 

obtidos. Deste modo, este capítulo está dividido em várias secções. A primeira 

sessão integra o Estudo I onde é explanada a revisão sistemática que foca os 

estudos realizados na modalidade de paraquedismo dentro da área da psicologia 

(características da personalidade dos seus praticantes), área da fisiologia (FC e 

variabilidade da frequência cardíaca, VFC) e área de psicofisiologia (funções 

motoras). A segunda secção é constituída pelo Estudo II que identifica o perfil 

antropométrico dos paraquedistas. A terceira secção é constituída pelos estudos 

III e IV desenvolvidos na área da psicologia, onde se pretende caracterizar os 

traços de personalidade e a intensidade do traço Procura de Sensações nos 

praticantes de paraquedismo. A quarta secção é constituída pelo Estudo V que 

analisa os efeitos de um salto de paraquedas na FC dos seus praticantes, e qual 

a sua oscilação durante os vários momentos desse mesmo salto. Finalmente, a 

quinta secção apresenta um resumo global dos resultados registados em todos os 

estudos desenvolvidos na tese de doutoramento. 

O capítulo VI apresenta as discussões gerais e a interpretação dos 

resultados obtidos nos estudos realizados. Para sustentar a discussão dos 

resultados obtidos foram referenciados os estudos mais recentes onde o objeto 

de estudo são as modalidades de risco, nomeadamente o paraquedismo, pese 

embora as investigações realizadas nesta modalidade ainda serem escassas. A 

discussão foi organizada em relação aos estudos realizados de forma ser mais 

acessível a compressão da tese de doutoramento.  

O capítulo VII apresenta as conclusões mais pertinentes e a sua 

aplicabilidade prática. 

O capítulo VIII descreve os pontos fortes e limitações que foram 
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encontradas durante a investigação, mas também previsões ou sugestões para 

futuros estudos de acordo com o presente campo de investigação.  

O capítulo IX apresenta as referências bibliográficas (APA, 7.ª edição).  

O capítulo X patenteia os artigos completos com o layout das revistas onde 

os mesmos foram publicados de forma integral. 

No capítulo XI, incluem-se os seguintes anexos: Anexo 1 – Informe do 

Comité de Bioética de Investigação da UEX; Anexo 2 – Certificado de estágio 

nacional desenvolvido na UBI; Anexo 3 – Inventário dos cinco fatores de 

personalidade (NEO-FFI); Anexo 4 – Questionário SSS-V; Anexo 5 – 

Consentimento informado; Anexo 6 – Ficha de registo individual na recolha de 

dados. 
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CAPÍTULO 2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O presente trabalho de investigação, elaborado para a tese de 

doutoramento, tem como modalidade central o paraquedismo no âmbito 

desportivo, procurando no campo de investigação abarcar três áreas de estudo: 

antropometria, psicologia e fisiologia.  

O paraquedismo possui características ou particularidades muito próprias, 

tornando-o diferente das outras modalidades desportivas, pois o desempenho do 

atleta é sempre realizado em queda livre sem contacto direto com o solo nas 

diferentes disciplinas.  

Em Espanha, identificamos algumas teses de doutoramento realizadas 

recentemente que se centraram também nesta modalidade, mas o seu âmbito 

foca exclusivamente a área militar, com questões relacionados com ações táticas 

e descrição da resposta psicofisiológica em situação de combate (Suárez, 2018), 

análise baropodométrica estática e dinâmica (Albaladejo, 2017) ou o estudo das 

curvas sagitais e mobilidade da coluna vertebral (Sánchez, 2019). No entanto, é 

essencial compreender onde é que esta modalidade desportiva se enquadra ou 

se classifica no campo das ciências do desporto, e como se enquadra como 

desporto contemporâneo, tendo essencialmente uma força motriz relacionada 

com a terapia do corpo numa sociedade altamente aberta a novas práticas (Oja & 

Titze, 2011). 

Conhecer o paraquedismo com maior profundidade no que diz respeito à 

sua evolução histórica e ao seu surgimento no contexto desportivo, 

caracterizando em termos técnicos as diferentes disciplinas competitivas e os 

diversos níveis de qualificação dos paraquedistas, o equipamento e acessórios 

utilizados para sua prática e a sua função específica, torna-se imperativo. É 

também de importância fulcral o conhecimento das normas, procedimentos e 

exigências ao nível da segurança pessoal e da segurança dos restantes 

praticantes, durante o desenvolvimento da sua prática. 

Importa contextualizar e conhecer as conclusões das investigações 

realizadas no paraquedismo onde sejam estudadas as características 
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antropométricas, as características ou perfil da personalidade, baseadas em 

modelos de representação dimensional das diferenças interpessoais da 

personalidade, nomeadamente no modelo dos cinco fatores (Five Factor Model; 

McCrae & Costa, 2004) e no traço de personalidade que reflete a tendência de 

procura de experiência intensas, mesmo que, para tal, como refere Zukerman 

(1994), estejam presentes riscos físicos ou elevados padrões de Procura de 

Sensações (sensation seeking – SS). No campo da fisiologia, é de igual modo 

importante analisar que efeitos ou oscilações um salto de paraquedas 

desencadeia na FC e como essas mesmas oscilações se caracterizam nos 

diferentes momentos específicos de um salto. 

Em suma, este capítulo é constituído por quatro secções e algumas 

subsecções: 

i) Classificação taxonómica da modalidade de paraquedismo no campo das 

ciências do desporto e transformação para uma nova subcultura desportiva: 

desporto no meio natural; 

ii) Evolução histórica e disciplinas mais praticadas do paraquedismo em 

Portugal; 

iii) Níveis de qualificação, equipamento e normas de segurança para a 

prática de paraquedismo; 

iv) Estado da arte na modalidade de paraquedismo no campo das 

atividades físicas e desportivas: 

iv.a) Investigações no campo da antropometria; 

iv.b) Investigações no campo da psicologia; 

iv.c) Investigações no campo da fisiologia. 
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2.1. Classificação taxonómica da modalidade de paraquedismo 

no campo das ciências do desporto e transformação para uma 

nova subcultura desportiva: desporto no meio natural 

Nesta secção pretende-se conhecer as diferentes referências ou definições 

conceptuais relativas à modalidade de paraquedismo, possibilitando uma melhor 

compreensão e clarificação desta modalidade desportiva tão particular. 

Carvalhinho e Rodrigues (2013) procederam à construção e validação de 

um modelo de análise taxonómico das atividades de natureza em território 

português. Inicialmente foram identificadas 45 atividades, mas, após aplicação de 

critérios de exequibilidade (legislação específica e oferta e promoção das 

diferentes organizações), só foram consideradas 25 modalidades. A modalidade 

de paraquedismo integrava este grupo. 

Abad-Robles (2005) classificou o desporto em três grandes grupos, sendo 

a sua classificação uma das mais utilizadas para definir os diferentes tipos 

desportivos: desportos individuais, desportos de oposição e desportos coletivos. 

Segundo esta classificação, o paraquedismo na vertente competitiva mais 

realizada em Portugal pode integrar-se, nos desportos individuais, nas disciplinas 

de Velocidade em Queda Livre (VQL) e Precisão de Aterragem (PA). Em 

desportos coletivos, o paraquedismo integra-se nas disciplinas de FreeFly (FF) e 

Voo de Formação (VF). No entanto, esta perspetiva conceptual é pouco 

consensual e vaga, porque, como referem Dias et al. (2007), os termos utilizados 

estão ainda desenquadrados, uma vez que as atividades de natureza são um 

fenómeno ainda recente. 

As atividades físicas denominadas de risco podem assumir diferentes tipos 

de práticas, utilizando o meio natural e todo o seu potencial (vento, ondas, 

altitude, entre outras) de forma a superar os estímulos ou desafios gerados (Spink 

et al., 2005). 

Marinho e Inácio (2007), tentaram organizar as diferentes práticas 

desportivas, porque as variáveis para o seu agrupamento são inúmeras. Assim 

sendo, segundo estes autores, as variáveis podem ser: o tipo de equipamento, o 

meio ambiente onde é praticado, capacidades motoras envolvidas, riscos 
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envolvidos, entre outras. Para além disso, as modalidades desportivas podem ser 

classificadas segundo o local de prática: modalidades terrestres (esqui, BTT, 

escalada, skate, etc.); modalidades aquáticas (rafting, mergulho a grandes 

profundidades, kitsurf, etc.); modalidades aéreas (paraquedismo, asa delta, 

parapente, etc.).  

Para compreender a sociedade atual torna-se imprescindível analisar todo 

o processo evolutivo sobre a prática quotidiana das atividades desportivas. Numa 

perspetiva defendida por Almada et al. (2008), o desporto é um meio 

transformador do indivíduo, em que as diferentes práticas intervêm no processo 

da construção humana. Os mesmos autores consideram que a classificação 

taxonómica desportiva deveria ter como suporte a análise dos diferentes tipos de 

comportamentos solicitados e os estímulos que as diferentes práticas desportivas 

despertam na construção da identidade individual. Desta forma, podem 

considerar-se seis grupos de atividades desportivas: i) desportos coletivos, ii) 

desportos individuais, iii) desportos de combate, iv) desportos de confrontação 

direta; v) desportos de grandes espaços e vi) desportos de adaptação ao meio. O 

comportamento solicitado pelo paraquedismo enquadra-se na classificação de 

desporto de adaptação ao meio, porque é uma modalidade que se desenvolve em 

contextos instáveis, existindo uma necessidade constante do praticante de uma 

compreensão exaustiva dos estímulos externos, exigindo uma resposta adequada 

e rápida para que todos os riscos que lhe são associados sejam controlados e 

minimizados.  

Como refere Buckley (2016), é complexo avaliar a intensidade das 

emoções vivenciadas durante a prática do paraquedismo, porque são muitas as 

variáveis e as circunstâncias que podem ocorrer, mas também porque existem 

diferenças na relação dos praticantes com a emoção medo, existindo assim uma 

série de implicações práticas e teóricas. Este, no entanto, não é o campo de 

estudo da presente tese de doutoramento. 

Nas últimas décadas, os desportos associados a altos riscos físicos 

designados por “extreme”, “desportos de ação” ou de “aventura” tiveram uma 

crescente procura, sobretudo nos países desenvolvidos (Langseth, 2011). Nas 

investigações realizadas sobre o paraquedismo encontramos várias 

categorizações, tais como: desporto radical, desporto extremo, desporto de alto 
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risco e desporto de aventura, não havendo por parte dos investigadores um 

consenso terminológico. Baseados numa perspetiva ecológica, evolutiva e 

multidimensional, Immonen et al. (2018) definem “extreme sport” como: 

“…emergent forms of action and adventure sports, consisting of an inimitable 

person-environment relationship with exquisite affordances for ultimate perception 

and movement experiences, leading to existential reflection and self-actualization 

as framed by the human form of life” (p. 7). 

Para Paixão et al. (2010), as atividades relacionadas com o desporto de 

aventura estão cada dia a conquistar mais adeptos e praticantes, por serem 

desprovidas de regras muito rígidas e de espaços fechados ou muito limitados. 

Deste modo, potencializam o prazer pela descoberta dos recursos ilimitados das 

forças da natureza, os limites físicos, a adrenalina, os perigos de enfrentar 

sensações novas e intensas, a superação individual e a luta para ultrapassar 

medos ou desafios extremos, possibilitando a emergência de um novo subsetor 

ou uma nova cultura desportiva. Breivik (2010a) acrescenta que os desportos de 

aventura podem proporcionar sensações ou estímulos que dificilmente outras 

modalidades podem oferecer aos seus praticantes. 

O desenvolvimento dos desportos que acarretam riscos reais contrasta 

com a ideologia básica de modernidade, que é assente na racionalidade e 

controlo embora Breivik (2010a) diga que esta procura pela excitação e risco 

fazem parte do desenvolvimento da sociedade pós-moderna. Buckley (2012) 

acrescenta que estas modalidades geram recompensas individuais, 

transformação pessoal e até reconhecimento social. Esta linha de pensamento 

poderá dever-se, em parte, à expansão e valorização das plataformas digitais de 

redes sociais que permitem a partilha de imagens ou vídeos de momentos de 

práticas de atividades em que o risco físico está fortemente associado. Atkinson 

et al. (2002) referem que a motivação está associada a fatores que conduzem a 

determinados tipos de comportamentos e condutas, estes fatores podem derivar 

da motivação intrínseca (psicobiológicos, psicoquímicos e fisiológicos) e da 

motivação extrínseca (fatores ambientais). 

O documentário “O lado negro da Red Bull” expõe de uma forma clara 

situações de extremo risco, colocando atletas profissionais no limite a todos os 

níveis durante a prática de diversas modalidades. O poder económico desta 
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empresa multinacional possibilita a promoção de eventos extremos, de forma a 

amplificar a publicitação da sua marca, gerando pressão por parte dos 

patrocinadores nos atletas para obterem imagens e vídeos publicitários 

associados a riscos cada vez mais extremos, podendo assim influenciar a tomada 

de decisão dos próprios atletas (Büchel, 2013). 

Os “desportos de natureza” são formas de contestação cultural e, portanto, 

possuem grande potencial de resistência à expressão hegemónica (Reinhart, 

2019). Essencialmente, estas novas práticas desportivas são o desfecho de 

novas demandas sociais, inspiradoras de novos valores que são capazes de 

remodelar e transformar globalmente o desporto moderno.  

Desportos no meio natural são atividades predominantemente baseadas 

nas potencialidades que natureza oferece, de cariz individualista (escolhidas por 

quem procura autonomia, mas que geralmente são realizadas em contexto de 

grupo), hedonistas e não competitivas, aventureiras e sustentáveis, fortemente 

ligada a uma ideologia participativa e de proteção ambiental e sustentável (Melo 

et al., 2020). 

Já no início deste século, Mota (2001) constatou uma grande mudança na 

prática desportiva, existindo um grande crescimento nos desportos individuais 

comparativamente aos desportos coletivos, bem como aos desportos realizados 

em contextos de grande proximidade com a natureza ou de aventura. Cunha 

(2013) sugere que o aumento da qualidade de vida, o maior tempo de práticas de 

lazer e o crescimento tecnológico permitiram a expansão das práticas em 

contexto natural. Ivey (2006) refere que o turismo na vertente aventura e de 

experiências extremas está a ter um crescimento enorme, existindo uma 

tendência para a procura de locais relacionados com práticas de grande exigência 

física e/ou psicológica, com ligação a modalidades radicais em que os riscos e a 

adrenalina estão fortemente associados. 

Na presente investigação seguiu-se a proposta de Almada et al. (2008) de 

classificação do paraquedismo como desporto de adaptação ao meio, de forma a 

não discriminar algumas terminologias que usualmente são utilizadas para 

categorizar ou classificar o paraquedismo, tais como: desporto radical, desporto 

de aventura, desporto de natureza ou desporto de alto risco, entre outras. A 

discussão em torno da nomenclatura destas práticas ainda persiste, sem que as 
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definições sejam consensuais, originado assim um problema conceptual.  

Existem características comuns ou bastante similares para definir os 

diferentes conceitos, mas afigura-se que as poucas revisões sistemáticas 

existentes se traduzem numa desordem não só ao nível conceptual, mas também 

em termos da sua classificação.  

Parece inegável que o retorno à natureza e à prática de desportos que se 

caracterizam por instabilidade, imprevisibilidade, diversidade de estímulos e 

incertezas estão em sintonia com a nova ideologia de modernidade, em que se 

pretende que o ser humano seja criativo, capaz de solucionar problemas e tenha 

pensamento crítico, exigências prementes de uma sociedade que se pretende 

moderna e evoluída. 

2.2. Evolução histórica e disciplinas mais praticadas do 

paraquedismo em Portugal 

Importa ressaltar que a modalidade desportiva do paraquedismo teve a sua 

génese no campo militar. Devido a este pressuposto torna-se imperativo conhecer 

a cronologia associada a esta modalidade numa primeira instância na história do 

paraquedismo militar português. 

Os primeiros acontecimentos militares relacionados com saltos de 

paraquedas remontam ao ano de 1922, tendo o Capitão Costa França e o 

Tenente José de Barros saltado de um balão de ar quente a uma altitude de 700 

metros. Em 1953, alguns militares portugueses frequentaram o curso de 

paraquedismo na École des Troupes Aeroportées, em França (Neves, 2015). 

A formação de uma unidade de tropas paraquedistas em termos legais foi 

suportada pelo artigo 9.º da Lei n.º 2055, de 27 de maio de 1952, que legitima a 

criação da Força Aérea Portuguesa, como um ramo independente das Forças 

Armadas Portuguesas. É importante registar que a 23 de novembro de 1955, pelo 

artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 40395, é concedido a boina verde como símbolo das 

tropas paraquedistas. A 26 de dezembro de 1955, pela Portaria n.º 15671, é 

criada em Tancos a sede do Batalhão de Caçadores Paraquedistas. 

Após a revolução de 25 de abril de 1974, e com o final da guerra 
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ultramarina, foi extinto o regimento de caçadores paraquedistas, sendo 

substituído pelo Corpo de Tropas Paraquedistas (CTP) pelo Decreto-Lei n.º 

350/75 de 5 de julho. Após quase quatro décadas de existência foi extinto o CTP, 

originando a criação do Comando das Tropas Aerotransportadas (CTAT), 

oficializado pelo Decreto-Lei n.º 27/94 de 5 de fevereiro. Em maio de 2006 houve 

novamente um conjunto de medidas de reorganização do Exército Português 

(EP), extinguindo-se o CTAT, alterando-se algumas nomenclaturas e originando a 

Escola de Tropas Paraquedistas (ETP) (Neves, 2015).  

A nível desportivo, foi constituída a 4 de fevereiro de 1991, a Federação 

Portuguesa de Paraquedismo (FPP), que detém os poderes desportivos relativos 

ao paraquedismo cedidos pelo Aeroclube de Portugal com o acordo da Federação 

Aeronáutica Internacional (FAI). A FPP é membro do Comité Olímpico de Portugal 

(COP) e membro da Confederação do Desporto de Portugal (CDP). 

Em termos gerais, a FPP tem como pressupostos promover, regulamentar 

e dirigir a modalidade de paraquedismo em Portugal. O Despacho n.º 6475/2013 

de 20 de maio declara pela primeira vez o estatuto de utilidade pública à FPP, 

pela relevância prestada à comunidade na promoção e desenvolvimento da 

modalidade desportiva de paraquedismo, tendo o mesmo sido revogado 

posteriormente. No entanto, foi concedido novamente através do Despacho n.º 

4080/2015 de 6 de abril, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 75, de 

23 de abril. Através do estatuto de utilidade pública, a FPP celebra vários 

contratos-programa de desenvolvimento desportivo (contrato n.º 1043/2017 de 30 

dezembro, contrato n.º 705/2018 de 23 de outubro, contrato n.º 48/2019 de 31 

janeiro) sendo comparticipadas financeiramente ações relacionadas com a 

formação de recursos humanos (treinadores, árbitros, dirigentes e formadores) e 

contratação da equipa técnica. Tal possibilitou um maior investimento na projeção 

da modalidade junto da comunidade e também no apoio aos seus atletas, quer ao 

nível formativo técnico quer na comparticipação financeira na aquisição dos saltos 

de paraquedas durante o processo de treino e de competição.   

A prática de paraquedismo pode assumir diferentes vertentes consoante os 

objetivos ou âmbito de atuação: competitiva, recreativa e até inclusive como 

profissão. A FPP, através do Regulamento Técnico Nacional (RTN) de 2021 

(FPP, 2021a), define a sua prática, desde o lançamento de um paraquedista em 



CAPÍTULO 2 / ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

33 

pleno voo de uma aeronave até que atinja o solo, bem como todos os 

procedimentos anteriores e posteriores ao salto. Segundo o regulamento existem 

dois tipos de saltos que se caracterizam consoante o tipo de abertura do 

paraquedas. O tipo de abertura automática (AA) possui um sistema de abertura 

static line que consiste no enganchamento de uma fita estática em que uma das 

extremidades é conectada ao pin de abertura do paraquedas e a outra 

extremidade é fixada na aeronave. O paraquedas neste tipo de salto é acionado 

automaticamente cerca de cinco segundos após a saída da aeronave. O tipo de 

abertura manual (AM), conforme o site oficial da SkyFunCenter (2022), é o tipo 

utilizado na queda livre acelerada (QLA). Esta disciplina compreende sete saltos, 

e para a sua aprovação, o aluno terá de realizar com sucesso as tarefas 

propostas pelos instrutores para cada um deles. Durante o curso são ministrados 

conteúdos e conhecimento imprescindíveis para que, de uma forma autónoma e 

em segurança, o praticante efetue a abertura do paraquedas e o pilote até ao 

local de aterragem. 

A FAI reconhece diferentes disciplinas no paraquedismo: PA, Estilo, VF, 

Trabalho Relativo Calotes e Disciplinas Artísticas (FF e VQL). Sobre os 

regulamentos e especificidades de cada disciplina em termos competitivos a FPP, 

de acordo com o código desportivo da FAI, regulamenta as quatro disciplinas com 

maior expressividade competitiva a nível nacional que são: PA, VF, FF e VQL 

(FPP, 2021a).  

Segundo o regulamento específico da FPP (2021b) para a disciplina de PA, 

a competição poderá ser a título individual ou por equipas, sendo que a 

classificação masculina e feminina será separada em todos os eventos. O objetivo 

é que os atletas aterrem sobre o alvo ou o mais próximo do seu centro. O centro 

do alvo deverá ser um disco eletrónico com uma marca central de 2 cm de 

diâmetro, capaz de aferir um raio mínimo de 16 cm e com intervalos não 

superiores a 1 cm (o disco tem uma cor geralmente amarela sobre um disco 

negro para produzir maior contraste visual). O alvo eletrónico será colocado no 

centro de um colchão artificial com um diâmetro de 5 m, aproximadamente, com 

uma espessura mínima de 30 cm e com uma compressibilidade de .12 a .20 

kg/cm2. A altura de lançamento dos atletas é de 800 m, podendo ser até aos 700 

m caso as condições meteorológicas o determinem. O limite máximo da 
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velocidade do vento deverá situar-se entre os 6 a 8 m/s.  

Segundo a FPP (2021c), a disciplina de VQL tem como objetivo o 

paraquedista atingir a maior velocidade média entre a altitude de 8858 ft (2700 m) 

e 5577 ft (1700 m) acima do nível do solo. A altitude de saída é de 13 000 ft (3962 

m), podendo o intervalo permitir entre os 13 500 ft (4115 m) e 12 000 ft (3658 m). 

É colocado no corpo ou no equipamento do paraquedista (nas tiras laterais do 

arnês) dois dispositivos de medição de velocidade (DMV) de forma a determinar a 

velocidade terminal. Este processo é supervisionado e posteriormente selado por 

um dos juízes. Após a aterragem o paraquedista terá de se apresentar aos juízes 

para que os DMV lhe sejam retirados. Os paraquedistas fazem no máximo sete 

mangas, não podendo fazer mais nenhum salto para a classificação. Para 

determinar a classificação final, realiza-se o total acumulado dos melhores saltos, 

sendo que são necessários pelo menos dois saltos ou mangas. 

Uma vez que é uma disciplina onde os paraquedistas atingem velocidades 

médias elevadas, há a necessidade de verificações mais minuciosas por parte do 

juiz-chefe ou do diretor da prova, nomeadamente se foi colocado peso extra no 

equipamento ou no paraquedas e se os mesmos estão em perfeitas condições de 

segurança para efetuarem este tipo de saltos. Todos os paraquedistas terão de 

usar um altímetro sonoro, sendo recomendados dois, e com indicador visual na 

viseira/óculos. 

Em relação aos procedimentos de largada dos paraquedistas, o piloto do 

avião informa quando estão autorizados a saltar e o intervalo de tempo de largada 

não poderá ser inferior a cinco segundos entre os paraquedistas e com direções 

intercaladas de viragem 90° à esquerda e direita da linha de voo do avião. 

Um estudo importante na disciplina de VQL foi desenvolvido por Pidokrajt 

(2021), onde aborda a importância de se realizarem no futuro mais estudos 

centrados nas leis do movimento de Newton e na aerodinâmica, de forma a 

descrever e conhecer com mais exatidão o desporto não motorizado mais rápido 

do mundo. 

Sobre a disciplina de FF, a FPP (2021d) refere que a altitude de saída do 

avião será acima dos 13 000 ft (3960 m), tendo os paraquedistas 50 segundos de 

queda livre para obterem o maior número de pontos. As equipas são constituídas 
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por dois atletas que realizam os movimentos e mais um videógrafo, ou seja, três 

paraquedistas no total. Após aterragem, as imagens do salto são entregues ou 

enviadas aos juízes que posteriormente determinam, segundo os parâmetros 

relativos ao domínio técnico e artístico, a avaliação total da equipa. 

Na avaliação do domínio técnico é observada a precisão e o grau de 

dificuldade de realização dos movimentos (realizada de forma tridimensional) e no 

domínio artístico avalia-se, sobretudo, a expressão corporal e a ligação 

harmoniosa dos diferentes movimentos, bem como o enquadramento e qualidade 

geral das imagens do salto. Nesta disciplina as velocidades de queda livre podem 

atingir facilmente os 400 km/h porque, em muitas situações, os atletas estão em 

posições corporais de head down, o que gera menor resistência e assim um 

aumento da velocidade terminal. 

No que diz respeito ao VF, a FPP (2021e) menciona que esta disciplina 

pode ser realizada por quatro ou oito paraquedistas, mais um videógrafo. A 

altitude de saída do avião será acima dos 10 000 ft (3050 m), sendo o tempo de 

trabalho para a avaliação de 35 segundos. A classificação será definida pela 

execução do maior número de figuras durante o tempo de queda livre (35 

segundos). Após a aterragem, o juiz-chefe, conjuntamente com pelo menos mais 

três juízes, avalia através do vídeo do salto as formações ou figuras realizadas. 

2.3. Níveis de qualificação, equipamento e normas de segurança 

para a prática de paraquedismo 

Segundo a United States Parachute Association (USPA, 2020) e a FPP 

(2021a), os paraquedistas podem classificar-se de acordo com a sua experiência, 

habilidade e conhecimento. Os graus de proficiência, após a conclusão do curso, 

estão divididos em quatro níveis de qualificação, do mais baixo para o mais alto: 

“A”, “B”, “C” e “D”. A FPP (2021a) refere que o atleta deve fazer-se acompanhar 

pelas licenças, bem como pelo seu seguro desportivo e caderneta de saltos. 

Durante a formação ou curso de paraquedista, a FPP emite uma licença 

desportiva com a designação de paraquedista elementar, ou seja, todo o indivíduo 

que tenha começado o curso de iniciação ao paraquedismo. Esta licença apenas 

permite ao portador realizar saltos sob supervisão da escola, clube ou associação 



ANTROPOMETRIA, TRAÇOS DE PERSONALIDADE E CARGA INTERNA OBJETIVA EM ATLETAS DE 

PARAQUEDISMO 

36 

de paraquedismo reconhecidos oficialmente pela FPP. 

A licença desportiva – qualificação “A”, é o certificado que atesta que o 

paraquedista terminou o curso com sucesso e que está apto para realizar saltos 

de queda livre e dobrar o seu próprio paraquedas principal. Para solicitar esta 

licença o atleta terá de ter realizado no mínimo 25 saltos de AM, em que pelo 

menos 10 tiveram um tempo de queda livre superior a 30 segundos, 

contabilizando um tempo total de queda livre de 5 min (na caderneta de saltos é 

mencionado para cada salto o tempo que realizou em queda livre).  

Para a licença desportiva – qualificação “B”, é necessário possuir a licença 

“A” válida, ter no minino 50 saltos de AM, 30 minutos de queda livre, ter 

participado em pelo menos cinco saltos de voo relativo em formações com quatro 

ou mais paraquedistas e ter cumprido todos os requisitos mencionados na ficha 

de proficiência “B” da FPP. Deverá ter conhecimentos e treino técnico para 

efetuar saltos para a água e noturnos. Com esta licença os paraquedistas já 

poderão participar em campeonatos nacionais nas diferentes disciplinas do 

paraquedismo. 

A licença desportiva – qualificação “C” caracteriza-se por ser a etapa 

seguinte da licença “B”, sendo necessário ter realizado pelo menos 200 saltos em 

AM, com 60 minutos de tempo acumulado em queda livre, ter participado no 

mínimo em 50 saltos de voo relativo com formações de quatro ou mais 

paraquedistas ou efetuar uma série de manobras individuais com um tempo de 15 

segundos e ter cumprido todos os requisitos mencionados na ficha de proficiência 

“C” da FPP. Com esta qualificação o paraquedista está apto para supervisionar 

saltos de outros paraquedistas, com a exceção de alunos, e efetuar saltos para 

zonas não homologadas pela FPP sob supervisão de um instrutor.  

Para obtenção da licença desportiva – qualificação “D” é necessário ter 

efetuado no mínimo 500 saltos de AM, com um mínimo de 180 minutos de queda 

livre, ter participado em pelo menos 100 saltos de voo relativo com formações de 

pelo menos quatro paraquedistas com a realização de pelo menos quatro pontos, 

ou realizar uma série de manobras individuais em pelo menos 18 segundos. Para 

obter esta licença é necessário ter realizado dois saltos noturnos e ter cumprido 

todas as exigências referidas na ficha de proficiência “D” da FPP. O paraquedista 

poderá supervisionar os saltos de outros paraquedistas, excluindo os alunos. Com 
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esta licença poderá candidatar-se a cursos de instrutor de AA, QLA e piloto 

tandem.  

Como refere a USPA (2020), os requisitos para as licenças têm como 

pressupostos incentivar os atletas na melhoria das suas capacidades técnicas, 

conhecimento e habilidades, sendo um valioso instrumento na formação das 

diferentes diretrizes que estão inerentes aos vários níveis e conteúdos 

metodológicos, desempenhando assim um papel fundamental na segurança e 

prazer dos paraquedistas.  

No território português, as licenças são emitidas exclusivamente pela FPP, 

sendo que todos os saltos devem estar devidamente registados e por ordem 

cronológica na caderneta de saltos. O pedido de licença deve ser realizado por 

um requerimento específico através de uma escola, clube ou associação de 

Paraquedismo (FPP, 2021a).  

Segundo a USPA (2020), a caderneta de saltos deve conter as seguintes 

informações: (1) número de salto, (2) data, (3) localização, (4) altitude de saída, 

(5) tempo de queda livre em segundos, (6) tipo de salto (formação, estilo, 

precisão, etc.), (7) distância de aterragem em relação à zona, (8) equipamentos 

usados, (9) assinatura ou carimbo oficial do diretor ou instrutor da escola ou 

certificado do piloto. 

Para os atletas de paraquedismo que atinjam patamares de excelência ao 

nível de conhecimentos técnicos e de habilidade, e que pretendem transmitir e 

ensinar, a USPA (2020) emite classificações de instrução que se iniciam em 

treinador (coach), instrutor (instructor) e examinador (examiner), tendo cada um 

destes níveis de classificação critérios específicos e detalhados do seu campo de 

atuação. 

Em relação ao equipamento necessário e indispensável para a prática de 

paraquedismo, e segundo a publicação da USPA (2020), o equipamento deve 

estar de acordo com os regulamentos específicos do fabricante, não podendo ser 

alterado ou adaptado sem consulta prévia respetiva. O equipamento vulgarmente 

designado por paraquedas é composto por vários elementos: arnês, contentor, 

paraquedas principal (asa principal), paraquedas de reserva (asa de reserva), 

linha estática de reserva (reserve static line – RSL) e dispositivo de abertura 
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automática (automatic activation device – AAD).  

Particularizando alguns elementos constituintes do equipamento, ilustrados 

pela Figura 2A, observa-se o sistema de libertação de três anéis ou argolas que 

tem como função a libertação do paraquedas principal de forma fácil e rápida, 

pela ação de puxar o punho de corte (cor vermelha). Ao lado do sistema de três 

argolas encontra-se o RSL, que atua no paraquedas de reserva na sequência do 

corte de suspensão. Na Figura 2B encontra-se o AAD que tem como função ativar 

o paraquedas de reserva, aumentando significativamente as probabilidades de 

sobreviver a um mau funcionamento ou perda de consciência em altitude. O AAD 

calcula, de uma forma automática, a pressão barométrica, reconhecendo a 

altitude e a taxa de descida do paraquedista. Através da monitorização destes 

dados são gerados critérios para determinar se o atleta se encontra numa 

situação em que seja necessário a ativação automática deste dispositivo, dando 

início à abertura do container do paraquedas de reserva através do corte do loop 

(CYPRES 2, 2017). 
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Figura 2. Componentes constituintes de um paraquedas. A. Parte traseira. B. Parte frontal. 

 

Para além do paraquedas, o praticante necessita de outros acessórios 

obrigatórios, como seja o rádio comunicador, quando se encontra numa fase de 

formação para que se possibilite a comunicação entre o aluno e o instrutor. Outro 

acessório obrigatório para todos os praticantes é o altímetro, que fornece 

informações sobre a altitude do paraquedista em relação ao solo. Estes dados de 

extrema importância são cruciais para realizar a abertura do paraquedas principal 

na altitude correta, mas também em caso da necessidade de realizar os 

A 

B 
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procedimentos de emergência no limite da altitude recomendada. O foco sobre a 

importância da verificação da altitude é frisado durante todo o curso de formação 

de paraquedista. 

O capacete homologado é outro dos acessórios obrigatórios, tendo a 

função de proteger o praticante em todos os momentos, quer se encontre dentro 

da aeronave, em queda livre ou mesmo após a aterragem. O uso de fato é 

também recomendável para todos os praticantes, sendo que, durante o processo 

de formação, é obrigatório os alunos usarem um fato que permita os instrutores 

poderem com facilidade segurar e controlar o aluno no momento de queda livre. 

Outros acessórios também recomendados são os óculos (sendo obrigatórios caso 

o capacete não seja integral e durante o processo de formação do aluno) e as 

luvas (British Skydiving, 2020). 

Uma área fundamental nesta modalidade prende-se com as questões 

relacionadas com a segurança. O paraquedismo é uma modalidade desportiva 

que se encontra num processo evolutivo, nomeadamente ao nível da segurança 

técnica dos equipamentos, o que contribuirá para maiores níveis de segurança 

dos seus praticantes. Inúmeros estudos indicam que as fatalidades ou as lesões 

que ocorrem na modalidade se devem a erro humano (causado pela inexperiência 

do praticante ou pelo não cumprimento das normas de segurança) e não ao nível 

da falha do equipamento (Jong et al., 2014; Zakowski et al., 2019). Segundo Mele 

et al. (2021), o paraquedismo civil é uma modalidade relativamente segura, com 

uma baixa taxa de lesões por salto que se situa entre 10/10 000 a 120/10 000 e 

uma taxa de mortalidade muito reduzida. 

Esta informação sobre os níveis de segurança durante a prática desta 

modalidade é importante ser clarificada e desmistificada, porque uma das 

questões ou receios iniciais de quem desconhece o paraquedismo é a hipótese 

de o paraquedas (asa principal) não abrir, situação que terá uma probabilidade 

muito baixa de suceder e, caso ocorra, todos os equipamentos de base de 

paraquedismo estão dotados com o paraquedas de reserva (asa de reserva) para 

serem acionados, caso o paraquedas principal não abra corretamente. Julgamos 

que poderá ser este um dos motivos para uma maior resistência ou oposição a 

uma maior projeção da modalidade (que aumentaria o número de praticantes) a 

nível global.  
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No Regulamento Técnico Nacional (RTN) da FPP (2021a), a palavra 

segurança é mencionada 24 vezes, tendo uma aplicabilidade transversal, seja 

nas condições de funcionamento das escolas, clubes e associações; zona de 

saltos; equipamento de base de paraquedismo e acessórios; avaliação e 

identificação de causas de acidentes; competições ou torneios; procedimentos 

específicos para cada disciplina; processo de treino e de formação; saltos de 

demonstração e regras aeronáuticas. A finalidade da inclusão, no RTN, deste 

capítulo sobre as normas técnicas de segurança, é garantir que a prática do 

paraquedismo seja segura e agradável, minimizando assim os incidentes.  

A secção 2 do manual da USPA (2020) aborda os requisitos básicos de 

segurança (basic safety requirements – BSR), mencionando que estes devem 

promover práticas direcionadas para o aumento dos níveis de segurança, 

avaliando, em caso de acidente, a raiz ou causas que o originaram. Em termos 

gerais, a segurança é uma exigência de todos os envolvidos, nomeadamente no 

conhecimento contínuo e constante sobre os BSR. Todos devem praticar e estar 

preparados para situações inesperadas, dominando os procedimentos de 

emergência, possuindo capacidade de avaliar fatores de risco bem como ter 

noção das capacidades técnicas e limitações. Em todos os momentos do salto, o 

paraquedista deve estar em estado de alerta e consciente das diferentes opções 

possíveis. O não cumprimento dos BSR poderá resultar num aumento significativo 

dos níveis de risco de acidente. O manual da USPA (2020) aborda em 

profundidade estas condições: 

- Aplicabilidade: os BSR aplicam-se em todos os saltos de paraquedismo; 

- Conforme os regulamentos da Federação: a atividade de paraquedismo 

não pode violar os regulamentos da Federal Aviation Administration (FAA); 

-Requisitos médicos: todos os praticantes de paraquedismo devem possuir 

atestado médico desportivo; 

- Requisitos de idade: para a prática de paraquedismo, a idade mínima é 

de 18 anos; 

- Associação: os membros associados da USPA terão de realizar a sua 

supervisão; 

- Álcool e drogas: é proibido realizar um salto de paraquedas se ingeriu 
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álcool ou se tomou qualquer tipo de droga que comprometa ou afete as 

capacidades físicas e mentais; 

- Alunos paraquedistas: todo o programa de treino para a obtenção da 

licença deve ter em consideração os seguintes pontos: qualificação dos 

instrutores do curso e metodologias de ensino com especial relevância nas áreas 

de equipamento, procedimentos de saída do avião, procedimentos de emergência 

em diferentes contextos, voo de calote, procedimentos de aterragem; 

- Ventos: tolerância máxima da velocidade do vento na aterragem; 

- Altitude mínima para abertura do paraquedas: altitude de abertura mínima 

para saltos tandem 5000 ft, alunos e licença “A” é de 3000 ft e restantes 

paraquedistas 2500 ft; 

- Requisitos da zona de aterragem: as zonas de aterragem para os 

paraquedistas deverão estar desobstruídas de qualquer tipo de obstáculo 

(árvores, linhas de eletricidade, estradas, edifícios, etc.), com o mínimo de 330 ft 

de distância radial; 

- Requisitos pré-salto: antes de efetuar o salto deve estar determinada a 

direção do vento, de forma a estabelecer o circuito de aterragem e a altitude de 

abertura do paraquedas; 

- Saltos especiais: saltos noturnos, com aterragem na água e de 

demonstração só podem ser realizados com consentimento ou autorização; 

- Equipamento: determina que componentes e dispositivos de segurança 

devem estar associados a um paraquedas, refere também à obrigatoriedade do 

uso de capacete rígido, altímetro e ao aconselhamento de uso de vestuário 

próprio para a prática da modalidade; 

- Equipamento especial para saltos em altitude e oxigénio suplementar: é 

obrigatório a utilização de oxigénio suplementar no avião em saltos realizados a 

mais de 15 000 ft. 

Os conteúdos metodológicos obrigatórios durante o curso de formação de 

paraquedistas nas escolas portuguesas estão de acordo com as diretrizes da 

USPA (2020), estando orientados para pontos ou conteúdos no que diz respeito à 

segurança e procedimentos de emergência. A secção 5 do manual USPA (2020) 
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aborda estes conteúdos, nomeadamente na aprendizagem da inspeção, 

verificação do estado de conservação e funcionalidade do equipamento, através 

do checks visual e funcional (sistemas de três anéis, ADD, RSL, tira de peito, 

punhos, tiras de perna, pin e loop do paraquedas principal e de reserva) e dos 

acessórios obrigatórios: óculos, capacete e altímetro. O equipamento deve ser 

verificado sempre da parte frontal para a posterior, da parte superior para a 

inferior e do lado esquerdo para o lado direito. 

Após verificação do equipamento e acessórios, uma parte importante das 

regras de segurança diz respeito às emergências e procedimentos no avião. 

Estes procedimentos iniciam-se logo no acesso ou entrada, que também tem 

normas de segurança que devem ser respeitadas e cumpridas: a aproximação ao 

avião deve ser sempre pela parte de trás, evitando a área da hélice, já com o 

paraquedas verificado e ajustado, o capacete afivelado na cabeça e as sapatilhas 

devidamente apertadas sem pontas soltas. Ao entrar no avião deve o praticante 

sentar-se no lugar destinado, protegendo os punhos de corte, suspensão e piloto, 

evitando que o paraquedas seja friccionado com qualquer objeto. Até aos 1500 ft 

de altitude, o praticante deve usar sempre o cinto de segurança. Durante o voo, 

no interior do avião, devem ser observados pontos de referência. No momento 

anterior à saída do avião, o paraquedista deverá verificar novamente os punhos e 

o piloto e, ao deslocar-se para a porta do avião, deverá ter cuidado para não 

friccionar o paraquedas noutros paraquedistas ou na fuselagem interna do avião. 

Caso ocorram situações de emergência dentro do avião, os procedimentos a 

adotar são sempre em coordenação com o piloto, podendo assumir três 

situações: a primeira, caso a altitude ainda seja muito baixa, permanecer dentro 

do avião; a segunda será a saída do avião acionando o paraquedas de reserva 

diretamente; a terceira será sair do avião acionando o paraquedas principal. 

A abordagem sobre regras de segurança e procedimentos de emergência 

nos diferentes contextos ou fases do voo (momento queda livre, voo de calote, 

aterragem) são também alvo de um processo de formação profundo e minucioso. 

No que diz respeito aos procedimentos a adotar em caso de mau funcionamento 

do equipamento, se o mau funcionamento é total, e caso a altitude o permita, o 

paraquedista poderá realizar até duas tentativas de forma resolver o problema 

num espaço máximo de dois segundos, iniciando de imediato os procedimentos 
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de emergência. Caso o mau funcionamento seja parcial (pode assumir várias 

situações: ferradura, enrolamentos ou quebra de cordões, line-over, rasgos na 

asa, entre outras), o procedimento recomendado é o corte do paraquedas 

principal antes da abertura do paraquedas de reserva. Também poderá acontecer 

a abertura do paraquedas principal e de reserva, estando o paraquedista com 

duas asas a voar e dependendo da posição alinhamento ou cenário (lado a lado, 

em espelho, biplano). Neste caso, deverá proceder como recomendado para cada 

uma das situações específicas. São também referidas as situações sobre as 

colisões em queda livre e colisões já em voo de calote. Uma situação 

referenciada é a chamada “voltas baixas”, na fase de aterragem, que é causadora 

de graves lesões e inclusive morte. Um momento importante é a fase da 

aterragem que poderá assumir vários tipos de riscos, nomeadamente, aterragem 

na água, em locais obstruídos por vários objetos (casas, postes, barreiras 

naturais), árvores, fios de alta tensão.  

Em suma, o paraquedista deverá estar devidamente informado, consciente 

e treinado para prevenir, e em caso de necessidade agir, tomando as decisões 

corretas e minimizando, assim, o risco de ocorrer algum tipo de lesão física e 

inclusive a morte. 

2.4. Estado da arte na modalidade de paraquedismo no campo 

das atividades físicas e desportivas  

Uma das primeiras investigações focadas no paraquedismo foi em 1975, 

conduzida por Tintoré et al., que tinha como objetivo estudar as modificações 

registadas da FC, através de eletrocardiograma (ECG), que ocorriam durante um 

salto de paraquedas. Os resultados obtidos registaram alterações da FC 

decorrente do salto, mas devido aos poucos estudos realizados até esse 

momento não puderam gerar conclusões definitivas. Este estudo demonstrou que 

o paraquedismo poderia ser utilizado no futuro como potencializador de stress 

natural, analisando, desta forma, com maior profundidade uma panóplia de áreas 

ou campos investigativos ligados ao mundo desportivo.  

As investigações científicas na modalidade de paraquedismo centradas nas 

áreas da psicologia e fisiologia que analisam o perfil de personalidade e resposta 
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ao nível da carga interna objetiva gerada por um salto de paraquedas têm sido 

alvo de um ligeiro crescimento investigativo, principalmente a partir dos finais do 

seculo XX, nomeadamente na área desportiva (Manso et al., 1997; Manso et al., 

1999; Deinzer et al., 1997). As investigações direcionadas para o campo militar 

(Taverniers et al., 2011; Clemente-Suárez et al., 2016a; Clemente-Suárez et al., 

2016b) são também um foco por parte dos investigadores, contribuindo assim 

com uma fonte de informação e conhecimento de grande pertinência que pode 

ser utilizada para potencializar o campo das atividades físico desportivas (AFD).  

Na área de estudo da antropometria, a única investigação encontrada foi 

realizada no âmbito militar, mais concretamente em paraquedistas militares 

chilenos da equipa nacional Team Chile (Yáñez-Sepúlveda et al., 2021). 

Através da análise documental realizada na presente tese de doutoramento, em 

diferentes bases de dados científicas (WOS, Medline e Scopus), não foram 

encontradas revisões sistemáticas centradas na área da psicologia e fisiologia, e 

as poucas encontradas eram dirigidas sobretudo para tipo de lesões e 

mortalidade causadas pela prática da modalidade (Bricknell & Craig, 1999; Griffith 

& Hart, 2002; Candel & Merckelbach, 2004). O facto de terem sido identificadas 

poucas investigações pode ser justificado pelo paraquedismo ser uma modalidade 

relativamente recente e de difícil recolha de dados por ser praticada em queda 

livre, onde o praticante atinge velocidades superiores a 200 km/h. 

Importa também frisar que no paraquedismo, para além da vertente 

competitiva, recreativa e militar, existe a possibilidade de se realizar uma 

experiência de voo, nomeadamente o salto tandem (salto em paraquedas, que 

pode ser efetuado por indivíduos com idade superior a 16 anos, em que o controlo 

sobre o salto não depende do aluno, mas sim do instrutor). Segundo Price e 

Bundesen (2005), o salto tandem tem sido o protocolo utilizado em inúmeros 

estudos para reproduzir um agente stressor em contexto ecológico, analisando 

quais os efeitos causados a um ser humano quando exposto a situações de 

extrema intensidade emocional e física. 

As investigações realizadas no paraquedismo, no âmbito das ciências do 

desporto, ainda estão numa fase prematura, havendo um número diminuto de 

pesquisas que originam ainda conclusões pouco sólidas, nomeadamente no 

estudo das características ou traços de personalidade, na oscilação da FC 
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resultante de um salto de paraquedas e, sobretudo, nas características 

antropométricas dos praticantes de paraquedismo. Aliás, no campo 

antropométrico, nomeadamente na descrição do perfil e análise corporal, não foi 

encontrada nenhuma investigação a praticantes externos ao contexto militar. 

Torna-se assim imperativo conhecer com maior profundidade esta 

modalidade, fomentando o conhecimento científico em termos académicos, mas, 

sobretudo, contribuindo para o aumento dos níveis de segurança para a sua 

prática. O estudo do perfil dos praticantes a nível antropométrico, traços de 

personalidade e da variabilidade da FC ao longo de um salto, contribuem 

certamente para um melhor conhecimento dos praticantes, da própria modalidade 

e melhoria dos níveis de segurança durante a prática. 

Como podemos observar no Quadro 1, que reconhece as diferentes 

disciplinas que englobam as ciências do desporto, segundo a 5.º edição do 

diretório (Borms, 2008) do Conselho Internacional de Ciências do Desporto e 

Educação Física, a modalidade de paraquedismo poderá ser campo de estudo na 

totalidade das disciplinas referidas. No entanto, a presente tese de doutoramento 

foca-se essencialmente nas disciplinas de fisiologia do exercício e do desporto 

(8), psicologia do exercício e do desporto (16) e cinantropometria (12). 

 

Quadro 1. Disciplinas das ciências do desporto (Borms, 2008). 

N.º Disciplinas 

1 Atividade física adaptada (adapted physical activity) 

2 Biomecânica do desporto (biomechanics of sport) 

3 Ciências do treino (coaching sciencies) 

4 Comportamento motor (motor behavior) 

5 Direito desportivo (sports law) 

6 Desenvolvimento motor, controlo motor e aprendizagem motora (motor 

development, motor control and motor learning) 

7 Filosofia do desporto (philosophy of sport) 

8 Fisiologia do exercício e do desporto (sport and exercise physiology) 

9 Gestão desportiva (sport management) 
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10 História do desporto (sport history) 

11 Informação do desporto (sport information) 

12 Cinantropometria (kinanthropometry) 

13 Medicina desportiva (sport medicine) 

14 Lazer e recreação desportiva (sport and leisure facilities) 

15 Pedagogia desportiva (sport pedagogy) 

16 Psicologia do exercício e do desporto (sport and exercise psychology) 

17 Sociologia do desporto (sociology of sport) 

2.4.1. Investigações no campo da antropometria 

A pesquisa sobre investigações científicas realizadas no campo da 

antropometria em atletas de paraquedismo resultou na constatação da 

inexistência de investigações centradas em atletas de paraquedismo desportivo 

civis, em que o seu objeto de estudo se centre exclusivamente em determinar e 

analisar as características da morfologia externa, concretamente no que se refere 

às dimensões e proporções corporais que são mensuráveis. O único estudo 

registado nesta área foi desenvolvido por Yáñez-Sepúlveda et al. (2021), no 

entanto, a amostra era composta por oito homens com procedência militar 

pertencentes a uma equipa nacional do Chile, tendo obtido resultados médios de: 

76.7 kg no peso corporal, 1.72 m na altura, 26 no índice de massa corporal (IMC), 

e 15.9% na massa gorda. 

Existem evidências que o paraquedismo é uma modalidade que está 

fortemente associada a diferentes fatores de risco, podendo ser classificados 

como intrínsecos e extrínsecos. Knapik et al. (2008) referem que o peso, sexo, 

idade e condição física estão conotados como fatores de risco intrínsecos. Os 

autores demonstraram que existe uma relação positiva entre os paraquedistas 

com maior peso e maior probabilidade de risco de lesões, devido a inúmeros 

fatores, como maior possibilidade de perda do controlo de voo de calote devido ao 

aumento de velocidade de descida e, consequentemente, um maior impacto no 

solo no momento da aterragem.  
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A literatura no campo desportivo indica que o IMC está associado a 

determinadas lesões desportivas (Amoako et al., 2017), valores mais elevados de 

IMC traduzem-se num aumento do risco de lesões, sobretudo ao nível do 

tornozelo, nomeadamente entorses na tibiotársica (McHugh et al., 2006; Gribble 

et al., 2016). Autores como Mills (2017) acrescentam que as lesões mais 

frequentes durante a prática desportiva são fraturas e traumatismos registados 

principalmente nas extremidades corporais resultantes do impacto com o solo, 

colisão com objetos ou pessoas. Em paralelismo com o paraquedismo, será na 

fase final de um salto, ou seja, no momento de aterragem (contacto com o solo), 

quando a probabilidade de risco de lesões será maior. Tal como referem Fer et al. 

(2021), tendencialmente as lesões ocorrem durante a fase de aterragem (83.3%), 

resultantes da força do impacto no solo e nos membros inferiores (64.3%). 

Embora existam alguns resultados gerados na relação positiva entre o 

peso e o risco de lesões, não foram encontrados dados ou padrões 

antropométricos de atletas de paraquedismo em determinadas variáveis, tais 

como disciplinas de competição, tipo de prática (recreativa vs. competitiva), nível 

de experiência, sexo, grupo etário, entre outros. 

Mujica-Parodi et al., (2009), numa investigação onde os participantes 

tinham de realizar um salto tandem, ou seja, sem experiência na modalidade, 

concluíram que a gordura corporal foi significativamente relacionada à reatividade 

cognitiva e estado de ansiedade, desencadeando um maior declínio no 

desempenho cognitivo na precisão de execução de tarefas, sugerindo que 

indivíduos com menor gordura corporal aumentaram o desempenho em situações 

de stress. Julgamos que estes resultados têm uma importância muito significativa, 

dado que os paraquedistas estão sujeitos a momentos de enorme stress e 

necessitam de tomar decisões rápidas e assertivas. 

Outra questão relevante sobre a importância de estudos antropométricos 

em atletas paraquedistas é que, segundo Jones e Nzekwu (2006), há uma 

correlação positiva entre a obesidade e o risco de patologias ao nível da função 

respiratória, ou seja, a prevalência dos sintomas aumenta, quanto maior for o IMC 

ou gordura corporal. Esta constatação é bastante pertinente, já que a altitude de 

largada de um paraquedista num salto se situa por volta dos 13 000 ft. Segundo 

Lemos et al. (2009), os efeitos da hipoxia resultam em alterações 
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neuropsicológicas, sendo significativas a partir de uma altitude de 8202 ft (2500 

m) acima do nível do mar, traduzindo-se numa diminuição da sensibilidade visual. 

Contudo, a partir da altitude de 16 404 ft (5000 m), algumas funções diminuem 

consideravelmente, nomeadamente a sensibilidade visual (para 48%), a 

habilidade aritmética (para 86%) e a memória de curto prazo (para 76%).  

De salientar que determinadas modalidades desportivas como o judo (Brito 

et al., 2020), o futebol (Choudhary et al., 2019) e o andebol (Saavedra et al., 

2020) já evoluíram para além da descrição do perfil antropométricos dos atletas, 

avançando para o campo da cinantropometria, com o objetivo de compreender e 

analisar a relação entre determinadas características antropométricas e o 

rendimento desportivo. 

2.4.2. Investigações no campo da psicologia 

As investigações realizadas no campo da psicologia, nomeadamente no 

estudo das características dos traços de personalidade dos atletas e a sua 

relação com o tipo de prática, têm tido um crescimento investigativo desde o 

século passado (Silva, 1984; Fisher, 1984). Apesar do maior interesse científico, 

traduzindo-se num aumento dos estudos, continua a ser um tema atual por estar 

associado a novas linhas de investigação que vão surgindo, nomeadamente à 

associação da personalidade com o sucesso desportivo (Bołdak & Guszkowska, 

2016; Laborde et al., 2016; García-Naveira et al., 2016), às diferenças de 

personalidade entre praticantes desportivos e não praticantes desportivos (Allen 

et al., 2013), aos tipo de personalidade e aos diferentes níveis de exigência 

competitiva (García-Naveira et al., 2011), à associação entre perfil de 

personalidade e vulnerabilidade a lesões desportivas (Prieto et al., 2014) e aos 

motivos que levam certos indivíduos a ter propensão para a prática de desportos 

que podem ser uma ameaça à sua integridade física, procurando experiências 

que potencialmente podem causar lesões graves e, inclusive, a morte (Watson & 

Pulford, 2004).  

Nos estudos com atletas de paraquedismo foram utilizadas diferentes 

abordagens, modelos ou instrumentos de avaliação da personalidade, tais como: 

o Eysenck Personality Questionnaire – Revised (EPQ-R), orientado por Price e 
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Bundesen (2005) e Watson e Pulford (2004); Toronto Alexithymia Scale (TAS 20) 

para a deteção de doenças psicossomáticas, como a alexitimia (Woodman et al., 

2008); o Inventário de Personalidade (Revised NEO Personality Inventory – NEO-

PI-R) utilizado por Castanier et al. (2010) e Mujica-Parodi et al. (2014); e a Escala 

de Procura de Sensações (Sensation Seeking Scale – SSS-V) de Zuckerman 

(1994) utilizada nas investigações de Guszkowska e Bołdak (2010), Bołdak e 

Guszkowska (2013) e Allison et al. (2012). 

Existem evidências que indivíduos com tendência a procurar riscos 

desenvolvem uma maior resistência ao stress e um limiar superior de resiliência a 

situações adversas (Netter et al., 1996).  

Sobre a prática de modalidades em que o risco de morte é iminente, 

Monasterio et al. (2012) abordaram as características da personalidade dos 

praticantes de base jumping constatando que a maioria dos praticantes revela um 

perfil de baixa tendência em se preocupar com futuros problemas, medos de 

incertezas e introversão. Tok (2011) constatou que quem pratica modalidades de 

risco extremo revela um perfil mais alto nas dimensões da Extroversão e Abertura 

à Experiência e mais baixo na Conscienciosidade e Neuroticismo.  

Outro campo de investigação na área da psicologia desportiva está 

relacionado com o estudo do traço e estado de ansiedade, tendo tido nos últimos 

anos um papel de relevo nas investigações, não só em modalidades de risco 

extremo, mas também em modalidades desportivas de risco baixo. Por exemplo, 

Cunningham (2000) estudou os níveis de ansiedade em estudantes universitários 

que participavam num curso de iniciação ao golfe.  

O paraquedismo gera nos praticantes alterações ao nível da ansiedade 

(Hare et al., 2013), possuindo características muito próprias ao nível da 

personalidade (Delk, 1973; Van Roekel et al., 2017). Um olhar sobre a literatura 

existente permite concluir que a forma como o traço de ansiedade tem sido 

definido, analisado e medido tem vindo a sofrer alterações, muito pelo 

reconhecimento multidisciplinar que a ansiedade desportiva tem tido nos últimos 

anos (Lazarus, 2000; Prieto, 2017; Pineda-Espejel et al., 2020).  

Quando um praticante de uma modalidade desportiva se depara com um 

momento de risco potencial, realiza uma avaliação da situação, podendo a 
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mesma ser: positiva, geradora de stress, controlável ou simplesmente irrelevante 

(Márquez, 2006). Quando a situação gera stress, o praticante experiencia 

diversas emoções que resultam da valorização cognitiva da ameaça por ele 

interpretada (Estrada & Pérez, 2008). 

 

2.4.2.1. Personalidade e traços de personalidade 

Segundo a teoria de Murray, a personalidade diz respeito ao conjunto de 

vivências que abarcam a vida do indivíduo (Hall et al., 2000), no entanto, este 

conceito na área social, nomeadamente na área da psicologia, é caracterizado 

como sendo um processo multifatorial (Minelli et al., 2011), existindo 

variadíssimas definições, dependendo dos pressupostos teóricos utilizados e 

abordagem investigativa.  

Uma das primeiras contribuições significativas na abordagem da 

personalidade foi a de Allport (1973) referindo que só a partir do estudo dos traços 

de personalidade é que poderíamos analisar de uma forma mais consistente a 

personalidade de um indivíduo. Esta reflexão desencadeou a pertinência de 

analisar um conjunto domínios ou facetas da personalidade e, deste modo, 

Schultz e Schultz (2002) consideram que diferentes intensidades nas 

características individuais dos diferentes domínios do traço de personalidade são 

próprias de cada indivíduo, e passíveis de prever determinado tipo de 

comportamento ou resposta, sendo interrelacionais entre os diferentes fatores ou 

domínios da personalidade. 

Analisando este conceito de uma forma multifatorial, desenvolveram-se 

diversas teorias ou modelos, tendo Cattell e Cattell (1995) sido pioneiros no 

desenvolvimento de um modelo assente no estudo de múltiplas variáveis, 

propondo o modelo 16-PF (16 fatores de personalidade), fornecendo uma 

possível classificação ao nível do traço de personalidade. Este modelo tornou-se 

uma ferramenta muito útil, não só a nível clínico no diagnóstico de transtornos 

psiquiátricos, mas também como auxiliar em prognósticos e terapias, pois faculta 

dados relevantes ao nível das competências pessoais e sociais, capacidade 

adaptativa e, inclusive, necessidades interpessoais. Naturalmente, os primeiros 
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modelos tinham ainda algumas limitações, nomeadamente no que diz respeito à 

complexidade de aplicabilidade e análise fatorial, o que propiciou a construção de 

outros modelos (Hutz et al., 1998). 

Através da realização da revisão sistemática que corresponde ao primeiro 

estudo da tese de doutoramento, constatou-se que os modelos mais utilizados no 

estudo dos traços de personalidade na modalidade de paraquedismo foram: o 

EPQ de Eysenck e Eysenck (1991) e o modelo de cinco fatores (Big Five) 

elaborado por Costa e McCrae (1992b). 

2.4.2.2. Teoria do modelo de cinco fatores 

O traço de personalidade no campo da psicologia é abordado não como 

características estáticas sobre a caracterização humana, mas como algo 

dinâmico, variável e sujeito a transformações, de acordo com a progressão e 

vivências do ser humano (Hansenne, 2004). 

Sobre a teoria assente no modelo de cinco fatores, Nunes e Hutz (2007) 

referem que este modelo se desenvolveu a partir de estudos empíricos através da 

análise das teorias fatoriais e teorias baseadas nos traços de personalidade, 

contribuindo para a organização em termos instrumentais e metodológicos desta 

teoria. Deste modo, desenvolveram-se técnicas mais especializadas na análise 

dos fatores e sua decomposição, gerando uma organização e explicação da 

personalidade humana mais precisa. 

No âmbito do estudo da personalidade constatou-se que nos anos 80 e 90 

do século XX houve a necessidade de convergir modelos que fossem baseados 

no modelo de cinco fatores e McCrae e Costa (1996) devolveram aos traços a 

ênfase ou o papel determinante que têm na construção central do estudo da 

personalidade, identificando a taxonomia das diferentes dimensões básicas do 

traço de personalidade. Assim, este modelo considera que os traços são 

características das diferenças individuais, deliberativos para ter determinado tipo 

de comportamentos, pensamentos e até ações. Costa e McCrae (1985) referem 

que a importância deste modelo é a sua capacidade aglutinadora ou explicativa 

de gerar resultados obtidos em testes ou instrumentos desenvolvidos de outros 

modelos teóricos, possuindo características muito pertinentes, como a 
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universalidade, replicabilidade e o agrupamento dos traços mais vincados que 

podem ser registados em diferentes contextos, culturas e países.  

A validade e universalidade do modelo dos cinco fatores levaram à 

construção de um instrumento de medida baseado nos cinco domínios da 

personalidade, sendo que o questionário NEO-PI-R é dos mais utilizados para 

aglomerar uma panóplia de facetas ou tendências comportamentais, emocionais e 

cognitivas em cinco grandes dimensões (Costa & McCrae, 1992b). Os mesmos 

autores, em 1995, referiram que este instrumento pode ser utilizado para a 

análise dos traços da personalidade focando aspetos variados, nomeadamente as 

suas cinco dimensões: Abertura à Experiência, Conscienciosidade, Extroversão, 

Amabilidade e Neuroticismo. Gomà-i-Freixanet et al. (2020) referem que é um 

instrumento abrangente, atualmente utilizado para compreender a personalidade, 

sendo amplamente testado quanto à confiabilidade e validade, inclusive a 

validação transcultural (Costa & McCrae, 1992a). 

O primeiro domínio ou fator é o Neuroticismo que está relacionado com 

instabilidade emocional, desconforto psicológico, sofrimento, angústia, ansiedade, 

vulnerabilidade e comportamentos neuróticos quando os indivíduos apresentam 

elevada classificação neste fator. Em sentido oposto, indivíduos com classificação 

menor deste fator demostram maior tranquilidade, equilíbrio emocional e 

comportamentos mais constantes, no entanto, pontuações extremamente baixas 

podem revelar uma passividade crítica, não revelando um estado reativo eficaz 

num momento de risco iminente. O fator Extroversão está relacionado com a 

capacidade de se relacionar e de socializar com outros indivíduos, baseado em 

características focadas nas competências interpessoais, tais como: capacidade 

de interação e comunicação, assertividade e positivismo. Indivíduos com baixa 

pontuação deste fator tendem a ser mais reservados, sóbrios e menos 

exuberantes, mas que não significa que sejam menos felizes ou negativistas. 

Outro fator é a Abertura à Experiência que se caracteriza pela capacidade 

estética, imaginação, capacidade de mudança, curiosidade intelectual, tendo o 

indivíduo com alta classificação neste fator um desejo enorme de experienciar 

sensações novas, vivendo intensamente as emoções. Em sentido oposto, os 

indivíduos com baixa classificação tendem a ser convencionais, rígidos nas suas 

crenças e hábitos, inflexíveis e preconceituosos. O fator Amabilidade está 
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relacionado com a forma como nos relacionamos com os outros, estendendo-se 

desde a compaixão, empatia, tolerância e concordância até ao seu outro extremo 

(conflitualidade, ceticismo e prepotência). Indivíduos com baixa classificação 

neste fator tendem a demonstrar irritabilidade, pouca cooperação e até 

insensibilidade. Por fim, a Conscienciosidade é o fator que está ligado à 

capacidade de disciplina, organização, controlo e persistência do indivíduo em 

planear e executar tarefas (Costa & McCrae, 1992a). 

As investigações registadas que utilizaram este instrumento em praticantes 

de paraquedismo foram desenvolvidas por Castanier et al. (2010) e Mujica-Parodi 

et al. (2014). 

2.4.2.3. Traço de personalidade – Procura de Sensações 

Já desde o século XX que alguns traços da personalidade têm sido objeto 

de inúmeros estudos, nomeadamente na evolução dos instrumentos de avaliação 

e no estabelecimento de medidas na mensuração de variáveis psicológicas 

através do uso da psicometria (Silva, 1984).  

Uma das teorias que pretende explicar a necessidade ou o anseio por 

explorar e colocar-se em situações de risco está relacionada com a teoria 

neuronal, designada como sistema de recompensa cerebral, ou seja, há uma 

ação dopaminérgica gerada pelo sistema de recompensa do cérebro, que gera 

uma enorme sensação de prazer, em casos extremos tornando-se quase como 

uma necessidade básica (Rossa, 2012).  

Costa (2000) enfatiza que o traço Procura de Sensações, através da 

prática de modalidades de risco, está relacionado com a conexão entre a procura 

de prazer e satisfação e a sensação de risco e de aventura.  

Este traço foi originalmente referido como sensation seeking (SS), tendo 

sido definido por Zuckerman, em 1979, como “a necessidade de novas, variadas 

e complexas sensações e experiências, e a vontade de correr riscos físicos e 

sociais para poder ter essa experiência” (Zuckerman, 1994, p. 27).  

Zuckerman (1990) acrescenta que é um traço que representa a 

necessidade de procura de sensações intensas, novas, variadas e complexas, 
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relacionado com a disposição para atingir riscos físicos e sociais. O autor reforça 

ainda que o traço está intimamente relacionado com características de maior 

extroversão e desinibição, mas também com maior tendência para a 

impulsividade e anticonformismo. Posteriormente, Zuckerman e Kuhlman (2000) 

acrescentaram que inclui a necessidade de experimentar situações diversificadas, 

novas e complexas e a disposição de correr riscos físicos e sociais para obter 

emoções elevadas. Indivíduos que patenteiam valores mais altos, propendem a 

revelar características, como a impetuosidade, a sociabilidade, o atrevimento e 

menor receio (Vasconcelos et al., 2008).  

Zuckerman (2007) considera que subsiste uma associação estreita e forte 

entre o traço SS e indivíduos que realizam atividades de alto risco ou que 

praticam modalidades desportivas onde o risco físico está inerente. Indivíduos 

com traço SS alto apresentaram uma maior probabilidade de participar em 

atividades de risco, como o alpinismo, paraquedismo, parapente, entre outras.  

Verma et al. (2017) referem que a construção do traço SS resulta de quatro 

subtraços ou subescalas conhecidos como Procura de Emoção e Aventura (thrill 

and adventure seeking – TAS), Procura de Experiências (experience seeking – 

ES), Desinibição (disinhibition – DIS) e Intolerância ao Aborrecimento (boredom 

susceptibility – BS). Cada subescala apresenta diferentes características: 

- TAS: expressa o desejo de praticar desportos ou outras atividades físicas 

onde o risco está presente, proporcionando sensações incomuns de velocidade 

extrema ou de desafio da própria gravidade; 

- ES: descreve a procura de sensações e experiências novas através da 

mente e dos sentidos, atividade intelectual ou sensorialmente estimulante ou 

através de atividades sociais não conformistas; 

- DIS: descreve a preferência por atividades que promovam a socialização 

(festas, consumo de substâncias, variedade de parceiros sexuais); 

- BS: refere-se à intolerância a experiências repetitivas ou rotineiras e à 

monotonia. 

Existem algumas escalas que avaliam o traço SS, no entanto, o 

questionário SSS-V (Eysenck & Zuckerman, 1978) pode considerar-se como o 

mais utilizado (Roth et al., 2005). Parece não existir correlação entre as quatro 
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subescalas, ou seja, um indivíduo que tenha alta pontuação na TAS não tem 

necessariamente de ter uma pontuação alta na DIS. Por exemplo, alpinistas 

revelam pontuações baixas na DIS e ES, mas elevadas na TAS, não revelando 

maior pontuação na DIS que o grupo de controlo (Breivik, 1996).  

No presente estudo, também foi constatada essa evidência na amostra de 

paraquedistas portugueses, revelando pontuações altas nas subescalas TAS e 

ES e mais baixas nas DIS e BS. Quando estas subescalas do traço de 

personalidade se conjugam com pontuações elevada são geradoras de indivíduos 

com características de elevada procura de sensações, demonstrando atitudes 

positivas, alegres, com expressões mais desinibidas, gerando assim um perfil de 

indivíduos com uma maior recetividade a novas experiências, impetuosos, 

assertivos, atrevidos, com menor receio à descoberta e a situações novas e maior 

capacidade de socialização (Zuckerman, 1994; Zuckerman et al., 1978). 

Em suma, os diferentes níveis de intensidade de qualquer traço de 

personalidade é a representação real das diferenças de indivíduo para indivíduo 

na tendência de se comportar, pensar e sentir de forma sistemática (Caspi, 1998).  

2.4.3. Investigações no campo da fisiologia 

Desde há muito tempo que existe uma preocupação dos estudos científicos 

em analisar quais os efeitos no ser humano quando este é exposto a situações 

que gerem bastante stress (Martin & Myrick, 1976; Ursin et al., 1978; Aloe et al., 

1994).  

O paraquedismo proporciona a sensação real de voar, colocando o 

indivíduo num ambiente físico para o qual não foi concebido. Esta atividade em 

particular pode resultar numa sensação de medo e ansiedade, gerando a 

possibilidade da ocorrência de situações reais de risco físico (Giovanni et al., 

2015). Para além da sensação de voar que é já um fator stressante, a junção de 

variáveis ou elementos externos, como seja a falha no equipamento (muito pouco 

provável) e a alteração repentina das condições atmosféricas (nomeadamente na 

intensidade e direção do vento), desencadeiam também a sensação de medo e 

de ansiedade (Oliveira & Oliveira, 2016). 

A VFC nos praticantes de paraquedismo é uma resposta fisiológica que 
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difere da maioria das modalidades desportivas, pois não se constitui apenas como 

um mecanismo de controlo de treino e taxa de esforço, mas sobretudo como uma 

resposta aos níveis de ansiedade gerado pelo momento do salto, que em muitos 

casos se manifestam 24 horas antes do mesmo (Hynynen et al., 2009). A este 

propósito, Margis et al. (2003) referem que, casos em que um indivíduo deteta 

uma situação que potencialize um estado de alerta, o seu sistema nervoso 

autónomo (SNA) é ativado provocando respostas como: aumento da FC, 

sudorese, dilatação das pupilas, entre outras. As investigações (Singh et al., 

1999) apontam que os indivíduos que apresentam FC mais elevadas, devido a 

uma exposição a situações que geram angústia e ameaças, obtiveram 

concentrações maiores de cortisol e hormona adrenocorticotrófica (ACTH), o que 

indica que a tensão psicológica influencia a atividade neuroendócrina e cardíaca. 

Isso resulta na secreção das hormonas epinefrina e norepinefrina na corrente 

sanguínea, tendo como consequência direta a vasoconstrição, provocando um 

aumento da pressão arterial e da tensão muscular, alteração da FC e da VFC 

(Taelman et al., 2009). A FC aprovisiona a variabilidade permanente a curto, 

médio ou longo prazo, o que permite ajustar as necessidades fisiológicas às 

restrições ambientais (Bricout et al., 2010). 

Abordando os instrumentos mais utilizados, neste campo da fisiologia, na 

modalidade de paraquedismo, o Holter através da gravação de ECG tem sido 

bastante utilizado, tendo também uma aplicação óbvia na medicina desportiva 

registando as FC dos atletas durante o movimento, sendo utilizado já desde o 

século passado (Ducardonnet et al., 1987). No entanto, embora o Holter seja 

válido e fiável tem a desvantagem de ser usado predominantemente em estudos 

laboratoriais (Thivierge & Léger, 1988). Desta forma, foram desenvolvidos outros 

tipos de sistemas de monitorização ambulatórios que fossem válidos e fiáveis, 

sendo simultaneamente menos complexos e mais confortáveis para os 

utilizadores (Nault et al., 2019). 

Os monitores FC Polar® para registo da FC é outro instrumento apropriado 

e validado para monitorizar as respostas de FC, sendo um dispositivo leve e 

portátil bastante útil para obter as informações em indivíduos saudáveis (Goodie 

et al., 2000). O uso deste instrumento cresceu bastante nos últimos anos, tendo a 

utilidade de possibilitar a gravação dos dados da FC durante a prática desportiva 
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para análise dos dados e, assim, ajustar o programa de treino (Hernando et al., 

2016). 

Constata-se a necessidade de criar padrões de uniformização de 

procedimentos para o registo da FC e de outros indicadores da carga interna 

objetiva, não sendo consensual, por exemplo, o tempo total de utilização dos 

dispositivos de recolha de dados. Há estudos que utilizaram instrumentos de 

medida da FC uma hora antes do salto e que foram retirados duas horas após o 

salto (Mujica-Parodi et al., 2009) e outro estudo procedeu de forma bastante 

diferente, registando a FC durante 30 segundos em quatro momentos diferentes 

(Woodman et al., 2009). Também foi identificado outro estudo (Dikecligil & Mujica-

Parodi, 2010) que registou a FC em quatro momentos e com ambientes 

desiguais: em dois momentos de cinco minutos no laboratório, um registo de 24 

horas e um no dia do salto tendo a duração de três horas (duas horas antes do 

salto e uma hora após o salto).  

Na presente tese de doutoramento foi utilizada pela primeira vez o 

dipositivo inercial WIMU PROTM, para a recolha da FC nos paraquedistas. Este 

instrumento tem a vantagem de ter peso e diâmetro reduzidos e não tem fios ou 

cabos que possam prejudicar ou comprometer a segurança dos paraquedistas. 

Os instrumentos utilizados serão descritos de forma mais exaustiva e detalhada 

num capítulo posterior. 

2.4.3.1. Carga interna objetiva  

Todo o processo de treino desportivo tem como pressuposto a melhoria 

das capacidades físicas, pela aplicação de uma carga externa de treino (processo 

de execução sistemático de exercícios), gerando uma resposta fisiológica 

esperada, que se pode definir como carga interna.  

A FC é um indicador da carga interna como resposta psicofisiológica ao 

treino, estando intimamente ligada a variáveis, tais como: características 

individuais, idade, condição física, características de personalidade, entre outras 

(Impellizzeri et al., 2019). Em suma, a resposta individual registada pela carga 

interna é resultado da aplicação de um programa de treino que se traduz pela 

carga externa. 
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Jones et al. (2017) reforçou a necessidade de avaliar de forma profunda e 

rigorosa as características individuais dos atletas, quer em processo de treino 

quer em competição, devido ao impacto da carga interna.  

Nesta modalidade em particular, torna-se ainda mais importante considerar 

as características individuais porque, neste caso, específico as alterações da FC 

não são somente consequência direta da atividade física (no paraquedismo é 

relativamente baixa), mas uma resposta ou uma reação adaptativa do sistema 

cardiovascular aos fatores psicofísicos que um salto de paraquedas gera nos 

seus praticantes (Mazurek et al., 2018).  

Meyer et al. (2015) referem que um momento de superação de ansiedade, 

de grande tensão emocional, gerado pela exposição a situações extremas, 

desencadeia a ativação do sistema nervoso simpático (SNS), traduzindo-se no 

aumento da FC e ciclos respiratórios, mas também na diminuição dos níveis de 

testosterona e cortisol.  

Os marcadores ou métodos para quantificar a carga interna podem dividir-

se em três grupos: psicológicos, fisiológicos e bioquímicos (Freitas et al., 2009). 

Em relação ao método psicológico, a perceção subjetiva do esforço, ou 

seja, a taxa de esforço percebido (rate of perceived exertion – RPE), é um método 

que fornece ao treinador dados simples, rápidos, válidos e de forma não invasiva 

da resposta quantificada acerca da carga interna nos atletas face aos estímulos 

gerados pelo processo de treino (Impellizzeri et al., 2004). A escala proposta por 

Foster et al. (2001), que varia de 0-10 pontos, é utilizada para obter por parte dos 

atletas a perceção subjetiva do esforço realizado no final de cada sessão de 

treino ou competição, incidindo sobre a parte respiratória (RPEres) e muscular 

(RPEmus). Posteriormente, os valores obtidos multiplicam-se pela duração, em 

minutos, da totalidade da sessão de treino ou de jogo, obtendo a carga interna. 

Sobre os métodos fisiológicos, foram encontrados procedimentos que 

monitorizam a carga interna utilizando diferentes variáveis fisiológicas, por 

exemplo, a saturação de oxigénio muscular (SmO2) que, segundo Davis et al. 

(2020), é um método válido e uma ferramenta bastante útil na avaliação a 

recuperação muscular após a atividade física. Davis et al. (2020) concluíram que, 

na realização de dois exercícios de musculação bastante semelhantes (front 
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squat e back squat) o tempo necessário de recuperação do movimento de back 

squat, em relação ao front squat, é superior em 75%.  

No entanto, a variável fisiológica mais utilizada é a FC, pois reflete a 

quantidade de trabalho a que o coração é sujeito de forma a responder às 

exigências físicas (Kenney et al., 2021). O impulso de treino (TRIMP) é um 

modelo que quantifica o estímulo do treino pela associação da carga externa e 

interna, que inicialmente tinha como objetivo evitar o overtraining em atletas, 

tendo em consideração a intensidade do treino e a sua duração (Taha & Thomas, 

2003). Este método pela primeira vez no estudo desenvolvido por Banister e 

Calvert (1980), baseando-se no aumento da FC, onde se multiplica a duração da 

atividade em minutos pelo fator de intensidade (diferente para o sexo masculino e 

feminino). Este método tinha diversas limitações, nomeadamente no cálculo de 

intensidades acima de FC máximas, tempos de repouso e até atividades de longa 

duração, pelo que García-Ramos et al. (2015) apresentaram uma modificação 

relevante que permite aferir o tempo de exercício e de repouso ou de recuperação 

(TRIMPc), permitindo que os resultados sejam mais precisos, devido à adição na 

fórmula do valor do rácio entre tempo de atividade física e tempo de recuperação 

(o sistema inicial subestimava a diferenciação entre o tempo de atividade física e 

o tempo de repouso ou de recuperação). A avaliação da regulação autonómica 

cardiovascular pode também basear-se no comportamento da FC logo após o 

indivíduo ser sujeito a atividade física (AF), pois, como referem Cole et al. (1999), 

se a FC de recuperação for lenta, ou seja, os indivíduos apresentam uma lacuna 

da reativação parassimpática, há um risco quase quatro vezes superior de 

mortalidade, associado a problemas cardiovasculares. 
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CAPÍTULO 3. PROBLEMA E OBJETIVOS 

Neste capítulo apresenta-se, em primeiro lugar, a génese e o propósito 

investigativo. Seguidamente, apresenta-se o problema que norteou a 

investigação, o objetivo geral e especificam-se os objetivos distribuídos pelos 

diferentes estudos integrantes na tese de doutoramento. 

3.1. Origem e finalidade geral da investigação 

Numa era de grandes mudanças ao nível dos diversos setores ou estratos 

da sociedade contemporânea, todo o contributo que possamos dar para o 

enriquecimento e melhoria da qualidade de vida de todos os seres humanos 

deveria ser uma preocupação global. O conhecimento é a força motriz de todas 

as sociedades ou comunidades que pretende evoluir para a melhoria do seu 

quotidiano. 

As dúvidas ou questões que os investigadores desejam compreender mais 

profundamente surgem normalmente por interesse pessoal e pela prática numa 

determinada modalidade específica ou área investigativa. Esta mistura entre o 

interesse e a experiência gera normalmente resultados mais profundos, concisos 

e pertinentes. 

O interesse pela modalidade de paraquedismo surgiu em criança, quando 

observava a alegria dos pássaros que voavam pelo céu azul, sonhando que um 

dia, mesmo sem asas, poderia também sentir essa alegria imensa. Este sonho foi 

sendo adiado até que foi dado o primeiro passo com a inscrição como aluno numa 

escola de formação de paraquedista. Foi uma mistura de receio e de libertação de 

algo que estava já há muitos anos a querer desbotar. O primeiro salto é algo que 

nunca se esquece, fica connosco para sempre. Desde esse dia, percebi porque é 

que os pássaros cantam.  

Ao longo dos vários anos de prática da modalidade a experiência vai-se 

acumulando e, à medida que reunimos conhecimento, também aumentam as 

preocupações e as dúvidas, tentam formular-se hipóteses ou explicações, mas 
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sem que haja uma base científica de suporte.  

Acrescentando ao interesse pessoal e experiência na modalidade, a paixão 

pelo mundo fascinante do paraquedismo e relacionamentos interpessoais com 

seres humanos inspiradores, como é o caso do Professor João Serrano (codiretor 

da tese), desafiando-nos para novos voos e conquistas ainda mais altas, 

lançamo-nos sem hesitar para a concretização de uma tese de doutoramento. A 

escolha da Universidade de Extremadura deve-se ao facto de o Professor João 

Serrano conhecer o excelente trabalho de investigação realizado pelo Grupo de 

Optimización del Entrenamiento y Rendimiento Deportivo (GOERD), liderado pelo 

Professor Sergio Ibáñez que, logo após a primeira reunião, me transmitiu 

confiança, liderança e uma enorme capacidade de trabalho para que o projeto de 

tese fosse algo atingível e concretizável. Desde esse momento, para além da 

escolha do desenho e área investigativa, o Professor Sergio aceitou ser o 

orientador da tese de doutoramento, iniciando aí todo o processo evolutivo de 

uma investigação. 

No paraquedismo há um grande investimento investigativo sobre 

equipamentos (paraquedas), dispositivos e instrumentos ao nível da segurança, 

mas ainda pouco se conhece sobre a figura central da modalidade, o 

paraquedista. Assim, a presente tese tem como finalidade acrescentar 

conhecimento científico sobre: características antropométricas, traços de 

personalidade e efeitos gerados ao nível da carga interna objetiva, mais 

propriamente da FC, nos paraquedistas.  

De forma a alcançar estes pressupostos foi necessário utilizar um desenho 

investigativo coerente e metodologicamente lógico, suscitando o desenvolvimento 

de cinco estudos publicados que estão relacionados com o campo de estudo, com 

conclusões de interesse para a comunidade científica, mas também para os 

praticantes de paraquedismo. 

3.2. Problema do estudo 

Como a investigação pretende analisar a problemática associada ao estudo 

antropométrico, traços de personalidade e carga interna objetiva em atletas de 

paraquedismo, definiu-se o seguinte problema de estudo: 
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Qual o estado da investigação na modalidade de paraquedismo? Quais as 

caraterísticas dos praticantes desta modalidade a nível antropométrico e traços de 

personalidade e como reagem fisiologicamente através das variações da FC nos 

diferentes momentos de um salto de paraquedas? Haverá diferenças quando se 

tem em conta variáveis como idade, sexo e experiência na modalidade? 

Numa investigação, os objetivos “constituem um enunciado declarativo que 

precisa as variáveis-chave, a população-alvo e a orientação da investigação, 

indicando, consequentemente, o que o investigador tem intenção de fazer no 

decurso do estudo” (Freixo, 2011, p. 164). Passamos seguidamente a enunciar os 

objetivos do presente trabalho. 

3.3. Objetivo geral e objetivos específicos 

O objetivo geral da presente tese de doutoramento é contribuir para a 

ampliação do conhecimento científico na modalidade de paraquedismo, 

procurando perceber qual o estado da investigação nesta área do conhecimento, 

caracterizar os praticantes desta modalidade a nível antropométrico, conhecer os 

seus traços de personalidade e saber como reagem fisiologicamente, através das 

variações da FC, nos diferentes momentos de um salto de paraquedas. Para 

responder ao objetivo principal foram formulados cinco objetivos específicos: 

- Objetivo 1: conhecer as investigações publicadas na modalidade de 

paraquedismo no campo da psicologia e fisiologia; 

- Objetivo 2: conhecer o IMC, peso, gordura corporal e altura do grupo de 

paraquedistas, agrupando-os de acordo com a classificação de referência de IMC; 

- Objetivo 3: descrever os traços de personalidade dos praticantes de 

paraquedismo e estudar as diferenças das cinco dimensões; 

- Objetivo 4: conhecer a intensidade do traço SS; 

- Objetivo 5: identificar a variação da FC dos paraquedistas portugueses 

durante seis momentos no seu primeiro salto do dia. Conhecer os valores da FC 

dos paraquedistas portugueses durante seis momentos no seu primeiro salto do 

dia, tendo em conta o nível variável de experiência. 
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CAPÍTULO 4. INSTRUMENTOS 

Num estudo transversal focado em várias áreas de investigação, como 

antropometria, traços personalidade e carga interna objetiva em atletas de 

paraquedismo, foi necessário a utilização de diferentes instrumentos que sejam 

válidos e fiáveis, fornecendo assim resultados precisos e concretos. Assim sendo, 

neste capítulo são apresentados de forma mais detalhada todos os instrumentos 

utilizados para o registo e análise dos dados. 

Para a recolha dos dados antropométricos e de composição corporal foram 

utilizados os seguintes instrumentos: monitor de massa corporal (TANITA) e um 

estadiómetro portátil de haste (para a medição da altura). 

Para determinar as características do perfil de personalidade dos atletas 

foram utilizados três questionários, nomeadamente: o Inventário dos Cinco 

Fatores de Personalidade (NEO-FFI; Lima & Simões, 2000), construído a partir da 

versão portuguesa do NEO-PI-R (Lima & Simões, 1997, 2006); o SSS-V de 

Zuckerman (1994), traduzido e adaptado para a população portuguesa (Oliveira, 

2008) e, por fim, foi utilizado um questionário dividido em duas secções. A 

primeira dirigida a questões demográficas para a caracterização da amostra 

(nacionalidade, sexo, idade, praticante de mais algum tipo de AFD) e, a segunda 

secção, dirigida a questões sobra a prática da modalidade de paraquedismo 

(número total de saltos, nível de qualificação, data do último salto, disciplina 

praticada e tipo de prática realizada). 

Para registar uma série de dados como: altitude, velocidade de 

deslocamento e carga interna objetiva, nomeadamente a FC durante os diferentes 

momentos de um salto, cada paraquedista foi equipado com um dispositivo 

inercial denominado WIMU PROTM, desenvolvidos pela empresa RealTrack 

Systems SL, (Almería, Espanha). Este dispositivo foi colocado junto ao corpo do 

paraquedista, na zona do peito (próximo do esterno) mediante a utilização de um 

colete, para que o dispositivo se mantivesse imóvel. Também foi utilizada uma 

banda elástica que alojava o dispositivo GARMINTM, (Garmin Ltd., Olathe, KS, 

EUA), que envia os dados relativos à FC para o dispositivo inercial através da 
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tecnologia Ant+ (rede de sensores sem fios multicast). A análise e extração dos 

dados foram realizadas através do software SPROTM. 

4.1. Registo antropométrico e composição corporal 

Os dados antropométricos e de composição corporal foram registados de 

forma a caracterizar os paraquedistas que participaram na investigação da 

presente tese. Os instrumentos utilizados foram os que se apresentam nas 

secções seguintes. 

 

4.1.1. Monitor de massa corporal 

O TANITA BC418-MA (Tanita Corp., Tóquio, Japão) é um instrumento que 

utiliza a técnica de bioimpedância elétrica (BIA), sendo um método não invasivo e 

de fácil utilização (Figura 3). É um sistema de elétrodos de oito contactos (quatro 

utilizados para introduzir de forma alternada corrente nos dois pés e, os outros 

quatro, nas duas mãos), realizando a análise segmentar da composição corporal 

durante 15 s. Todos os valores registados fornecem dados globais do indivíduo e 

por segmentos corporais (braço direito, braço esquerdo, trono, perna direita e 

perna esquerda). Os valores obtidos são referentes às seguintes variáveis: IMC, 

massa corporal, massa gorda, índice de sarcopenia e gordura visceral, massa 

livre de gordura, massa magra, água corporal, massa óssea, metabolismo basal e 

idade metabólica. Foi demonstrado que o TANITA BC418-MA fornece uma 

medida válida da composição corporal quando comparado à absorciometria de 

raios-X de dupla energia (DEXA) usando análise segmentar (Pietrobelli et. al., 

2004).  
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Figura 3. Registo da composição corporal através TANITA BC418-MA. 

 

4.1.2. Estadiómetro portátil de haste 

O estadiómetro portátil de haste (SECA, Hamburgo, Alemanha) é um 

instrumento portátil utilizado para a medição da altura, composto por uma haste 

de quatro secções, com uma base robusta e uma peça móvel que deve colocar-

se na parte superior da cabeça do indivíduo. O registo é realizado com o indivíduo 

descalço e inspirando profundamente, facultando a altura com um erro máximo de 

0,5 cm. A escala de medição é compreendida entre os 20 e 220 cm, com uma 

graduação de 1 mm.  

4.2. Questionário NEO-FFI 

Foi utilizada a versão portuguesa do NEO-FFI (Lima & Simões, 2000), 

construída a partir da versão portuguesa do NEO-PI-R (Lima & Simões, 1997, 

2006), composto por uma escala de 240 itens, de formato tipo Likert, que permite 

avaliar um total de 30 facetas dos cinco principais domínios da personalidade. 

Devido à morosidade deste instrumento foi utilizada a versão reduzida 



ANTROPOMETRIA, TRAÇOS DE PERSONALIDADE E CARGA INTERNA OBJETIVA EM ATLETAS DE 

PARAQUEDISMO 

72 

(NEO-FFI) que, como referem García-Naveira et al. (2016), é um instrumento 

utilizado no estudo da personalidade em praticantes de desporto de forma a 

avaliar os principais fatores/dimensões da personalidade: Neuroticismo, 

Extroversão, Abertura à Experiência, Amabilidade e Conscienciosidade. É um 

instrumento composto por 60 itens, com um tempo de preenchimento de cerca de 

15 min, sendo o tipo de resposta numa escala Likert: 0 (discordo fortemente), 1 

(discordo), 2 (neutro), 3 (concordo) e 4 (concordo fortemente). Deste modo, 

permite obter uma versão fiável dos domínios do modelo dos cinco fatores, sendo 

assim, uma ferramenta de enorme potencial para o estudo da personalidade 

representativa das dimensões básicas da personalidade (Magalhães et al., 2014). 

4.3. Questionário SSS-V 

Para a avaliação do traço da personalidade na participação desportiva, foi 

utilizado a SSS-V de Zuckerman (1994) adaptada para a população portuguesa 

por Oliveira (2008). É um instrumento composto por 40 itens, tendo cada item 

duas opções de resposta (A e B), ou seja, resposta dicotómica. Os itens são 

agrupados em quatro subescalas: TAS, ES, DIS e BS. Cada subescala é 

composta por 10 itens e pode calcular-se o valor total do traço SS pelo somatório 

das respostas nas quatro subescalas. Os valores podem variar entre 0 e 10 para 

cada subescala e entre 0 e 40 para a escala total. O SSS-V tem sido muito 

utilizado em diversas pesquisas no campo do traço de personalidade SS em 

desportos de alto risco, nomeadamente, nos estudos de Burnik et al. (2008); 

Cazenave et al. (2007); Gomà-i-Freixanet (1991); Guszkowska e Bołdak (2010); 

Levenson (1990). 

4.4. Dispositivo inercial WIMU PROTM 

O WIMU PROTM é composto por quatro acelerómetros de três dimensões 

(3D) e outros sensores: giroscópios, magnetómetro, barómetro, sistema de 

posicionamento global (GPS), banda ultralarga (UWB). Este instrumento deteta e 

mede o movimento através de um sistema microeletromecânico com frequência 

ajustável de 10 a 1000 Hz. Cada dispositivo possui o seu próprio 

microprocessador de 1 GHz, memórias flash e interface porta serial universal 



CAPÍTULO 4 / INSTRUMENTOS 

73 

(USB) de alta velocidade para gravar, armazenar e carregar dados. Podem ser 

integrados outros sensores externos com ligação sem fios (Ant+, Bluetooth e Wi-

Fi), como medidor de FC, SmO2, temperatura corporal, entre outras variáveis. O 

aparelho é alimentado por uma bateria interna com quatro horas de autonomia, 

pesando 70 g com as seguintes dimensões: 81 mm x 45 mm x 16 mm (Gómez-

Carmona et al., 2018). Foi utilizada uma cinta de FC, modelo GARMINTM, para 

registar a FC. O armazenamento do registo da FC é feito no dispositivo WIMU 

PROTM, pois ambos os dispositivos estão conectados (Figura 4A). 

Em suma, é um instrumento validado e confiável para a avaliação do tempo 

de voo, mostrando-se útil e com a enorme vantagem de não ter cabos, o que 

permite liberdade de movimentos (Pino-Ortega et al., 2018) e, sobretudo, não 

compromete a segurança dos paraquedistas (Figura 4B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. A. Dispositivo WIMU PROTM e banda GARMINTM. B. Colete para a utilização do 

WIMU PROTM. 

 

  

 

 

A B 



ANTROPOMETRIA, TRAÇOS DE PERSONALIDADE E CARGA INTERNA OBJETIVA EM ATLETAS DE 

PARAQUEDISMO 

74 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 / ESTUDOS 

DESENVOLVIDOS 



 

 



CAPÍTULO 5 / ESTUDOS DESENVOLVIDOS 

77 

CAPÍTULO 5. ESTUDOS DESENVOLVIDOS 

No presente capítulo expõem-se os aspetos fundamentais, como sejam 

objetivos, metodologia desenvolvida e resultados para cada um dos artigos, bem 

como uma breve justificativa para cada um dos estudos que constituem a 

presente tese de doutoramento. No capítulo 10 encontram-se os artigos na sua 

forma integral que foram publicados nas diferentes revistas científicas. 

O Estudo I foi desenvolvido para enquadrar e responder ao Objetivo I – 

Conhecer as investigações publicadas na modalidade de paraquedismo no campo 

da psicologia e fisiologia. O Estudo II foi desenvolvido para enquadrar e 

responder ao Objetivo 2 – Conhecer o IMC, peso, gordura corporal e altura do 

grupo de paraquedistas, agrupando-os de acordo com a classificação de 

referência de IMC. O Estudo III foi desenvolvido para enquadrar e responder ao 

Objetivo 3 – Descrever os traços de personalidade dos praticantes de 

paraquedismo e estudar as diferenças das cinco dimensões. O Estudo IV foi 

desenvolvido para enquadrar e responder ao Objetivo 4 – Conhecer a 

intensidade do traço SS. O Estudo V foi desenvolvido para enquadrar e 

responder ao Objetivo 5 – Identificar a variação da FC dos paraquedistas 

portugueses durante seis momentos no seu primeiro salto do dia. Conhecer os 

valores da FC dos paraquedistas portugueses durante seis momentos no seu 

primeiro salto do dia, tendo em conta o nível variável de experiência. 

No final deste capítulo encontra-se uma secção que, de uma forma 

genérica, resume todos os resultados obtidos nos diferentes estudos 

desenvolvidos.   
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5.1. Objetivo 1. Conhecer as investigações publicadas na modalidade de 

paraquedismo no campo da psicologia e fisiologia 

5.1.1. Estudo I: Ansiedade, traços de personalidade e carga interna objetiva 

em praticantes de paraquedismo: revisão sistemática 

5.1.1.1. Justificação 

A modalidade de paraquedismo nas últimas décadas tem tido uma enorme 

procura, nomeadamente na experiência de voo através do salto tandem. Apesar 

de não existirem dados oficiais, numa das zonas mais procuradas de Portugal, 

num dia de sábado, normalmente realizam-se cerca de 100 saltos tandem. 

Segundo os dados do PORDATA (2021), em Portugal, o número de praticantes 

federados no ano de 2020 era de 603 paraquedistas. Nos Estados Unidos da 

América, e segundo a USPA (2022), em 2021 o número de associados era de 

39 412, tendo sido realizados aproximadamente 3.57 milhões de saltos. Torna-se 

assim imperativo realizar um levantamento exaustivo e rigoroso das investigações 

centradas nesta modalidade em áreas tão particulares como a psicologia (em que 

o seu objeto de estudo esteja centrado nas características da personalidade e 

traço de ansiedade dos seus praticantes) e a fisiologia (que examine a carga 

interna objetiva, nomeadamente ao nível da FC em praticantes de paraquedismo). 

Pela análise documental em diferentes bases de dados científicas, não foram 

encontradas revisões sistemáticas na modalidade de paraquedismo, pelo que se 

torna fulcral realizar este tipo de estudo onde se pretende identificar, para 

posteriormente sintetizar e agrupar, de forma a possibilitar uma análise mais 

profunda e respondendo de uma forma clara às questões inicialmente propostas. 

5.1.1.2. Objetivos 

Os principais objetivos deste estudo foram: i) identificar na literatura atual e 

sintetizar os artigos que se debruçaram sobre a modalidade de paraquedismo, 

centrados nas temáticas da ansiedade, traços de personalidade e medição dos 

valores da FC; ii) registar os instrumentos utilizados; iii) caracterizar a amostra 

utilizada em função do número de indivíduos, sexo, experiência dos praticantes, 
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tipo de salto e a área em que se enquadram; iv) gerar novas questões que 

possam ser desenvolvidas em estudos posteriores. 

5.1.1.3. Método 

O presente estudo é uma investigação teórica, sob a forma de revisão 

sistemática (Ato et al., 2013), tendo por base a análise de artigos originais que 

desenvolveram os seus estudos na área da ansiedade, traços de personalidade e 

VFC focada numa modalidade (paraquedismo). Recorremos a diversas bases de 

dados especializadas (WOS, Medline e Scopus), fazendo uma revisão 

sistemática, tendo em conta o objeto de estudo, assente em critérios de 

elegibilidade sem ter havido um tratamento estatístico nos resultados 

encontrados. 

A pesquisa seguiu a metodologia Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) da seguinte forma: (a) definição dos 

objetivos usando metodologia explícita reprodutível; (b) busca sistemática de 

evidências seguindo os critérios de elegibilidade; (c) avaliação da validade de 

artigos selecionados e (d) apresentação sistemática e síntese das características 

e resultados dos estudos incluídos (Moher et al., 2015).   

As palavras-chave utilizadas foram: skydive, skydiving e parachute usando 

o campo de pesquisa – Tópico. O booleano usado na pesquisa foi – AND – visto 

que o objetivo foi identificar o maior número de estudos que cumprissem os 

requisitos de inclusão, mas que estivessem ligados ao paraquedismo. Para que 

os documentos fossem aceites e analisados, deveriam preencher os critérios 

definidos de inclusão e exclusão. 

Os critérios de inclusão que foram tidos em conta foram os seguintes: i) 

estudos ligados à modalidade de paraquedismo; ii) pesquisas em que o objeto de 

estudo principal fosse a ansiedade, traços de personalidade e monitorização da 

FC; iii) artigos em inglês; iv) estudos quantitativos; v) amostras com níveis da 

experiência indiferenciado; vi) documentos entre os anos 2000 e 2018. 

Os critérios de exclusão foram os seguintes: i) estudos ligados ao 

paraquedismo, mas cujo objeto de estudo não estivesse relacionado com a 

ansiedade, traços de personalidade e monitorização da FC; ii) tipo de documentos 
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que não fossem artigos científicos; iii) artigos em que não fosse possível obter o 

documento completo e, desta forma, não pudessem ser referenciados; iv) estudos 

cuja metodologia utilizada fosse somente qualitativa.  

Os documentos analisados constaram das bases de dados científicas, 

nomeadamente: WOS, Scopus e Medline. A pesquisa, após a introdução das 

palavras-chave, identificou 213 artigos originais. Importa referir que a metodologia 

PRISMA (Moher et al., 2015) foi utilizada na realização da pesquisa e não na 

análise dos documentos. O número final de artigos selecionados para a amostra 

do estudo foram 21 documentos (novembro, 2019).  

5.1.1.4. Resultados 

Na primeira fase de identificação, um total de 299 documentos foram 

referenciados nas três bases de dados, tendo sido utilizadas as palavras-chave 

no título e tópico, de forma a identificar todos os artigos relacionados com o objeto 

de estudo de uma forma generalista (novembro, 2019). Durante a fase da 

seleção, foram excluídos os artigos duplicados, pois alguns constavam em mais 

do que uma base de dados. Assim, 217 artigos foram identificados como sendo 

originais. Nesta fase, os títulos, palavras-chave e os resumos foram lidos na 

íntegra, de forma a selecionar somente artigos em que os autores abordaram o 

objeto de estudo da presente revisão. No final foram identificados 31 artigos. Na 

fase da elegibilidade, e após leitura integral dos artigos, e aplicando os critérios de 

inclusão e exclusão de forma rigorosa, a amostra foi reduzida para 21 artigos 

(Figura 5). Por fim, na fase de inclusão, os documentos selecionados foram 

analisados através de oito variáveis (três relacionadas com as áreas de estudo: 

ansiedade, traços de personalidade e FC; cinco relacionadas com a qualidade 

contextual do artigo: autor(es) e data, área de estudo, amostra, instrumentos 

utilizados na recolha de dados e principais conclusões). A exclusão dos 

documentos deveu-se a vários fatores: i) tipo de documento não ser em formato 

de artigo científico ou capítulo de um livro (n=75); ii) objeto principal do estudo 

não estar relacionado com a psicologia ou fisiologia desportiva (n=111); iii) objeto 

principal do estudo não estar dirigido à análise da ansiedade, traços de 

personalidade e FC (n=10). 
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Figura 5. Representação sistemática do processo da revisão. 

 

Ano de publicação 

A Figura 6 mostra os resultados pertencentes ao número de documentos 

publicados, de acordo com o ano de publicação. De referir que, em cinco anos, 

não foram realizados estudos científicos e no ano de 2009 e 2010 foram 

realizados três artigos que representam os anos de maior investigação.  
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Figura 6. Número de artigos incluídos de 2000 a 2018. 

Amostra  

Em relação à variável amostra iremos explorar qual o número de sujeitos, 

sexo, nível de experiência na modalidade, tipo de salto realizado, categorização 

dos grupos da amostra e, por fim, se foram utilizados somente indivíduos 

relacionados com o paraquedismo ou também com outras modalidades. De referir 

que, nos artigos que envolvam outras modalidades desportivas, só foram 

contabilizados os indivíduos ligados ao paraquedismo. 

Em relação ao tamanho da amostra dos artigos analisados, o número total 

de indivíduos varia de 15 a 143. Na Tabela 2 constatamos que o grupo onde se 

registam mais artigos se situa entre 1 a 25 sujeitos, representado 33% do total. 

Estes dados indicam-nos que devido à especificidade da modalidade, são 

utilizadas amostras mais reduzidas.  

No que diz respeito ao sexo, constatamos diferenças no número de 

indivíduos, sendo superior no sexo masculino em relação ao feminino. Em cinco 

artigos só foram utilizados sujeitos do sexo masculino, contrastando com um só 

do sexo feminino. Observamos claramente que os homens são o sexo que 

compõe maioritariamente a amostra, representando 69%. Da totalidade dos 21 

artigos, a amostra foi de 1048 sujeitos, sendo que 721 eram homens e 327 eram 

mulheres.  

O nível de experiência dos sujeitos na modalidade do paraquedismo foi 

outra das variáveis em análise. Importa clarificar que existem artigos que utilizam 

amostras independentes, integrando mais que um nível de experiência nos seus 

estudos. Na Tabela 2 é percetível que os níveis de qualificação mais utilizados 
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são: nível avançado (registando 41%) e o 1.º salto (nunca teve nenhuma 

experiência no paraquedismo) representando 38%.  

No paraquedismo existem duas formas de abertura do paraquedas: manual 

ou automático. Existe também a possibilidade de realizar um salto tandem que 

consiste num salto de duas pessoas (piloto e passageiro). Nos artigos analisados 

estas três possibilidades de tipo de salto foram registadas, sendo que 14 artigos 

utilizaram somente um tipo de salto e sete artigos utilizaram dois tipos de salto. O 

salto de queda livre com abertura manual foi utilizado em 57%, e o salto tandem 

em 32%.  

Em relação à estratificação da amostra, constatamos que existem estudos 

que analisam somente um grupo, utilizando um desenho metodológico intragrupo, 

mas existem estudos que comparam dois grupos independentes, utilizando um 

desenho metodológico entre grupos, sendo que o perfil relacionado com o nível 

de qualificação ou características da personalidade definem a diferenciação dos 

diferentes grupos.  

Observando a Tabela 2, verificamos que 43% dos artigos utiliza uma 

amostra, valor idêntico para estudos que utilizam duas amostras independentes. 

Valor de 14% para os que utilizaram três amostras independentes. Em relação à 

utilização de indivíduos na amostra de outras modalidades, observamos que em 

17 artigos o objeto de estudo é centrado unicamente na modalidade de 

paraquedismo, representando 81%. 

 

Tabela 2. Representação percentual e numerária de todas as variáveis assimiladas na amostra. 

N.º sujeitos amostra 1-25 26-50 51-75 76-100 101-125 126-150 

N.º artigos (%)  7 (33%) 5 (24%) 2 (10%) 4 (19%) 2 (10%) 1 (5%) 

Sexo 

N.º sujeitos (%) 

Masculino 

721 (69%) 

 Feminino 

327 (31%) 

 

Nível de experiência 1.º salto Novatos Intermédios Avançado 

N.º artigos (%) 12 (38%) 3 (10%) 4 (13%) 13 (41%) 

Tipo de salto Automático Manual Tandem 

N.º de artigos (%) 3 (11%) 16 (57%) 9 (32%) 

Estratificação amostra 1 Grupo 2 Grupos 3 Grupos 

N.º de artigos (%) 9 (43%) 9 (43%) 3 (14%) 

Modalidades 

N.º de artigos 

Paraquedismo 

17 (81%) 

Paraquedismo e outras modalidades 

4 (19%) 
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Áreas de estudo 

Para a definição da área de estudo utilizamos o critério – marcadores 

fisiológicos e/ou psicológicos que foram analisados e/ou instrumentos utilizados 

na recolha de dados para cada artigo. Observando a Tabela 3 verificamos que em 

três artigos o objeto de estudo está direcionado para a área da fisiologia, em oito 

artigos para a área da psicologia (apenas um para a ansiedade; quatro para os 

traços de personalidade e três estudam em conjunto a ansiedade e traços de 

personalidade) e 10 artigos abordam a área da psicofisiologia (seis estudam a 

ansiedade em conjunto com marcadores fisiológicos; três, a ansiedade em 

conjunto com traços de personalidade e marcadores fisiológicos; apenas um 

estuda traços de personalidade em conjunto com marcadores fisiológicos). 48% 

dos artigos estudaram a área da psicofisiologia, relacionando sobretudo 

correlações entre marcadores fisiológicos, sobretudo FC e cortisol, e marcadores 

psicológicos, nomeadamente estado ansiedade, traço de ansiedade e traços de 

personalidade. 

 

Tabela 3. Artigos por área de estudo. 

Área de Estudo Fisiologia Psicologia Psicofisiologia 

N.º Artigos (%) 3 (14%) 8 (38%) 10 (48%) 

A 

(1) 

TP 

(4) 

A + TP 

(3) 

A + MF 

(6) 

TP + MF 

(1) 

A + TP + MF 

(3) 

A – ansiedade; TP – traços de personalidade; MF – marcadores fisiológicos 

 

Instrumentos 

Ansiedade  

Foram vários os instrumentos utilizados para medir o traço de ansiedade 

em praticantes de paraquedismo. No entanto, o questionário State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI), foi o instrumento de medição mais utilizado pelos 

investigadores, pois tem em conta as componentes somáticas e as componentes 

cognitivas do traço de ansiedade, assumindo desta forma a multidimensionalidade 

deste conceito (Spielberger et al., 1970). Os artigos que utilizaram este 

instrumento foram: Woodman et al. (2008); Mujica-Parodi, et al. (2009); Woodman 

et al. (2009); Carlson et al. (2012); Hare et al. (2013); Bołdak e Guszkowska 
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(2013); Mujica-Parodi et al. (2014). A concentração de cortisol constitui também 

uma variável de mensuração da ansiedade e stress. Os artigos que utilizaram 

este marcador fisiológico para análise da ansiedade, utilizando como instrumento 

de recolha de dados kits Salivette (tubo próprio para o efeito, com um rolo de 

algodão no seu interior) foram: Mujica-Parodi, et al. (2009); Hare et al. (2013); 

Thatcher et al. (2003); Carlson et al. (2012); Mujica-Parodi et al. (2014); Meyer et 

al. (2015); Clemente-Suárez et al. (2016a). Observando a Tabela 4, observamos 

que, dos 13 artigos que aportam no seu objeto de estudo a temática da 

ansiedade, 54% utilizaram o questionário STAI e kits Salivette como forma de 

recolha de dados. De referir que três artigos utilizam estes dois instrumentos nas 

investigações. Os restantes instrumentos tais como: o Beck Anxiety Inventory 

(BAI), o Tension and Effort Stress Inventory (TESI) e o Metamotivational States 

Arousal foram utilizados num só artigo. 

 

Traços de personalidade 

Nos artigos incluídos encontramos um instrumento que foi utilizado em seis 

estudos e três instrumentos que foram utilizados em dois estudos. Os restantes 

instrumentos foram utilizados num único estudo. O instrumento que foi utilizado 

por seis estudos foi a SSS-V, tendo sido projetada para avaliar os traços de 

personalidade – SS, direcionada sobretudo na TAS, DIS, ES e BS (Zuckerman, 

1994). Os estudos que utilizaram este instrumento foram: Woodman et al. (2008); 

Woodman et al. (2009), Guszkowska e Bołdak (2010); Bołdak e Guszkowska 

(2013), Allison et al. (2012); Mujica-Parodi et al. (2014). Os três instrumentos que 

foram utilizados em dois estudos foram o EPQ-R, NEO-PI-R e o TAS 20. O EPQ-

R é um instrumento de avaliação da personalidade (método objetivo), que se 

enquadra numa abordagem nomotética (Almiro & Simões, 2014). Os estudos que 

utilizaram este instrumento foram: Price e Bundesen (2005) e Watson e Pulford 

(2004). Outro instrumento também utilizado em dois estudos foi o NEO-PI-R, 

composto por uma escala de 240 itens, de formato tipo Likert, que permite avaliar 

um total de 30 facetas dos cinco principais domínios da personalidade. Os 

estudos que utilizaram este instrumento foram: Castanier et al. (2010) e Mujica-

Parodi et al. (2014). Outro instrumento utilizado foi a TAS 20, sendo um 

instrumento de autoavaliação constituído por 20 itens. Ao longo dos anos tem 
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sofrido melhorias por parte dos seus autores, de forma a melhorar as 

propriedades psicométricas da escala, resultando numa melhoria significativa face 

à versão inicial (Taylor et al., 1997). Os artigos que utilizaram este instrumento 

foram: Woodman et al. (2008) e Woodman et al. (2009). Observando a Tabela 4, 

dos 11 artigos que têm no seu objeto de estudo a temática dos traços de 

personalidade, 55% utilizaram o questionário SSS-V e 18% utilizaram EQP-R, 

NEO-PI-R e TAS 20 como forma de recolha de dados. 

 

Frequência Cardíaca 

Dos 21 artigos incluídos, oito utilizaram instrumentos para medição da 

FC, no entanto, só dois artigos abordaram em exclusivo o estudo da FC 

(Cavalade et al., 2015; Mazurek et al., 2018). Nos artigos incluídos na presente 

revisão, os instrumentos mais utilizados foram o Holter ECG e os monitores FC 

Polar®. Os artigos que utilizaram dispositivos Holter foram: Mujica-Parodi et al. 

(2009); Dikecligil e Mujica-Parodi (2010); Carlson et al. (2012). Os que 

utilizaram o FC Polar® foram: Clemente-Suárez et al. (2016a); Hynynen et al. 

(2009) e Cavalade et al. (2015). Observando a Tabela 4, dos oito artigos que 

têm no seu objeto o estudo da FC, 38% utilizaram o instrumento monitores FC 

Polar® e Holter ECG. 

Tabela 4. Instrumentos mais utilizados para recolha de dados. 

Marcador Instrumento Artigos (%) 

Estado e Traço Ansiedade STAI 7 (54%) 

Cortisol 

Ansiedade 

Kits Salivette (salivar) 

Outros 

7 (54%) 

1 (8%) 

Marcador Instrumento Artigos (%) 

Procura Sensações SSS-V 6 (55%) 

3 Dimensões da personalidade EQP-R 2 (18%) 

5 Domínios da personalidade NEO-PI-R 2 (18%) 

Alexitimia  TAS 20 2 (18%) 

Marcador Instrumento Artigos (%) 

Frequência Cardíaca Holter ECG 3 (38%) 

Frequência Cardíaca Monitores FC Polar® 3 (38%) 
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5.2. Objetivo 2. Conhecer o IMC, peso, gordura corporal e altura 

do grupo de paraquedistas, agrupando-os de acordo com a 

classificação de referência de IMC 

5.2.1. Estudo II. Estudio de las diferencias en el IMC entre paracaidistas en 

función del grupo de edad, disciplina, tipo de práctica y experiencia (Estudo 

das diferenças de IMC dos paraquedistas em função do grupo etário, 

disciplina, tipo de prática e experiência) 

5.2.1.1. Justificação  

A literatura científica refere que o aumento do IMC se traduz num maior 

risco de lesões, especialmente ao nível do tornozelo, especificamente entorses 

tibiotársicas (McHugh et al., 2006; Gribble et al., 2016). Mills (2017) acrescenta 

que as lesões mais frequentes em paraquedistas são fraturas e lesões registadas 

principalmente nas extremidades do corpo em decorrência de impacto com o solo, 

colisão com objetos ou pessoas. A partir desta premissa e constatando que só foi 

realizada uma investigação que tem como objetivo estudar o IMC de atletas 

paraquedistas (Yãnez-Sepúlveda et al., 2021), torna-se fulcral desenvolver mais 

investigações que se debrucem sobre esta área, de forma a obter resultados mais 

robustos e com maior consistência ou validade científica. 

5.2.1.2. Objetivos 

O objetivo geral é conhecer o perfil antropométrico dos paraquedistas e 

verificar se existem diferenças, de acordo com as diferentes variáveis em estudo. 

A partir deste objetivo central formularam-se três objetivos específicos que são: i) 

conhecer o IMC, peso, gordura corporal e estatura do grupo de paraquedistas que 

fizeram parte da amostra, agrupando-os de acordo com a classificação de 

referência do IMC; ii) verificar se existem diferenças estatisticamente significativas 

no IMC segundo as variáveis: grupo etário, tipo de prática, nível de experiência e 

disciplina praticada no paraquedismo; iii) estudar as interações entre as diferentes 

variáveis independentes; 
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5.2.1.3. Método 

Caracterização da amostra 

Participaram no estudo 27 paraquedistas do sexo masculino com 

nacionalidade portuguesa, com idades compreendidas entre os 19 e os 62 anos 

(M=42.1; DP=12.34). O nível de experiência está de acordo com os níveis de 

qualificação da federação, ou seja, todos os atletas com licenças “A” e “B” foram 

considerados menos experientes, e os atletas que possuem o nível de 

qualificação “C” e “D” foram considerados mais experientes. Foram formados dois 

grupos etários (19-45 e 46-62 anos). O tipo de prática pode ser considerado 

competitivo (caso o atleta esteja num período de competição) ou recreativo (caso 

a prática seja em lazer). A disciplina está de acordo com a competição em que o 

paraquedista está inserido no dia da recolha de dados (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Caracterização da amostra. 

 Nível Experiência Grupo Etário Tipo Prática Disciplina 

 Mais 

Exp 

Menos 

Exp 

19-45  46-62 Rec Comp VF PA FF VQL 

n 17 10 14 13 8 19 8 7 8 4 

% 63% 37% 52% 48% 30% 70% 30% 25% 30% 15% 

Exp – experiência; Rec – recreativo; Comp – competitivo; VF – Voo Formação; PA – Precisão 

de Aterragem; FF – FreeFly; VQL – Velocidade em Queda Livre 

 

Instrumentos 

Para a recolha de dados foi utilizado um monitor de massa corporal 

(TANITA modelo BC418-MA), que permitiu obter a composição corporal 

segmentar de oito elétrodos (Kelly & Metcalfe, 2012). A estatura foi medida com 

um estadiómetro portátil de haste (SECA). 

Para as características sociodemográficas (nacionalidade, número de 

licença desportiva) e experiência na modalidade de paraquedismo (nível 

qualificativo federativo, número de saltos, data do último salto e ano de início da 

prática), os dados foram recolhidos através do preenchimento de um questionário. 

 



CAPÍTULO 5 / ESTUDOS DESENVOLVIDOS 

89 

Variáveis 

As variáveis independentes: i) grupo etário (19-45 anos vs. 46-62 anos), 

nível de experiência (menos experiência vs. mais experiência); ii) tipo de prática 

(competitiva vs. recreativa); iii) disciplinas praticadas em paraquedismo (FF, VF, 

VQL e PA).  

As variáveis dependentes: IMC, peso, altura e gordura corporal. 

 

Procedimentos 

O primeiro passo foi estabelecer contacto com o presidente da FPP, 

transmitindo o que se pretendia com o estudo (objetivos, procedimentos e 

potencialidades) e solicitando devida autorização de forma a estudar os atletas 

durante a competição nas várias disciplinas. A recolha de dados foi realizada num 

fim de semana com diversas competições associadas, nomeadamente a Taça de 

Portugal e o Campeonato Nacional de várias disciplinas. O protocolo consistiu em 

duas sessões que antecederam a competição ou saltos recreativos por parte dos 

atletas. Na primeira sessão, logo após a chegada ao hangar, os atletas foram 

informados sobre o objetivo do estudo e procedimentos para a realização dos 

testes antropométricos e preenchimento posterior dos questionários 

sociodemográficos e desportivos, dos que consentiram participar no estudo. Na 

segunda sessão foram realizadas as avaliações antropométricas, as medidas 

foram registadas utilizando o seguinte protocolo: 

- Peso: medido com o atleta só de roupa interior e descalço; 

- Altura: medida com o sujeito descalço e em posição ortostática do chão 

ao topo da cabeça com o olhar voltado para frente; 

- IMC: foi avaliado com os sujeitos com roupa interior e descalços. 

O estudo foi autorizado pela Comissão de Bioética e Biossegurança da 

Universidade da Extremadura (Número de Registo: 205/2020). 

 

Análise de dados 

A estatística descritiva foi realizada através de métodos básicos de análise 

descritiva e exploratória (média, desvio-padrão e distribuição de frequência) para 

descrever IMC, peso, altura, gordura corporal e escala padronizada de IMC. A 
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associação entre as variáveis independentes foi estudada através de tabelas de 

contingência com teste do qui-quadrado (χ2) e análise de resíduos padronizados 

ajustados (ASR) maiores que 1.96 para identificar tendências. A normalidade foi 

verificada pelo teste de Shapiro-Wilk (n<30) para o IMC em cada um dos grupos 

definidos pelas variáveis independentes. Os resultados demonstram a 

normalidade dos dados, pois foram realizados testes paramétricos: 

- Grupo Etário: mais jovem (p=.805), menos jovem (p=.056); 

- Nível de Experiência: menos experiente (p=.739), mais experiente 

(p=.314); 

- Disciplina: VF (p=.317), VQL (p=.142), PA (p=.367), FF (p=.946); 

- Tipo de prática: recreativa (p=.317), competição (p=.353). 

A homogeneidade das variâncias foi verificada pelo teste de Levene 

(p=.292) (Tabachnick & Fidell, 2007). Para verificar o IMC dos paraquedistas e as 

diferenças em relação às variáveis nível de experiência, grupo etário, tipo de 

prática e disciplina, foi utilizada a análise multivariada de dados (MANOVA) 

(Tabachnick & Fidell, 2007). Com referência a Hopkins et al. (2009), o tamanho do 

efeito para MANOVA foi calculado usando eta-quadrado parcial (  ) como efeito 

baixo (.01-.06), efeito moderado (.06-.14) e alto efeito (>.14). O nível de 

significância estabelecido foi p<.05. 

Os dados foram processados com o programa estatístico SPSS v 25.0 

(IBM Corp. 2017. IBM SPSS Statistics for Windows, versão 25.0. Armonk, New 

York: IBM Corp.). 

5.2.1.4. Resultados 

Em relação aos valores registados de IMC, peso, altura e gordura corporal, 

para toda a amostra e de forma específica para as diferentes variáveis em estudo 

(Tabela 6), observa-se que a média de toda a amostra para o IMC é de 24.8. Em 

praticamente todas as variáveis, o valor médio de IMC situa-se muito próximo de 

24, divergindo essa tendência no grupo etário de 46-62 anos (25.6) e nas 

disciplinas de PA (26.3) e VQL (26.1). O peso médio de toda a amostra, situa-se 

nos 77 kg, sendo o maior valor médio obtido pelos praticantes de VQL com peso 
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de 87 kg. A altura média é de 1.76 m e os praticantes de VQL são também em 

média os mais altos, registando uma altura de 1.83 m. A gordura corporal foi a 

variável que registou maiores oscilações entre as variáveis do estudo, a 

percentagem média de toda a amostra foi de 19.5%, mas os praticantes de FF 

registaram 15.3% e, no extremo oposto, os praticantes de VF e os praticantes 

recreativos registaram um valor de 22.6%. 

Tabela 6. IMC, peso, altura e gordura corporal da totalidade da amostra e as variáveis de estudo. 

 Total Nível Experiência Grupo Etário Tipo Prática Disciplina 

 Total 
Amostra 

Mais 
Exp 

Menos 
Exp 

19-45 46-62 Rec Comp VF PA FF VQL 

IMC 

M 24.8 24.8 24.61 24 25.6 24.9 24.7 24.96 26.3 24.8 26.1 
DP 3.68 3.52 4.14 3.94 3.34 2.44 4.16 2.44 4.21 3.40 4.49 

Peso (kg) 

M 77 78 75 75 79 74 78 74 80 72 87 
DP 13.30 10.37 17.7 15.31 10.82 12.58 13.77 12.58 10.66 13.55 16.12 

Altura (m) 

M 1.76 1.77 1.74 1.76 1.76 1.72 1.78 1.72 1.75 1.78 1.83 
DP 6.54 5.93 7.27 7.52 5.60 6.80 5.79 6.80 3.18 6.40 5.37 

Gordura Corporal (%) 

M 19.5 18.9 20.6 19.5 19.6 22.6 18,2 22.6 20.5 15.3 20.2 
DP 5.99 5.35 7.12 7.30 4.47 2.77 6.55 2.77 4.10 7.85 6.30 

 

Observando a escala padronizada relacionada com o IMC (Tabela 7), 

registamos para toda a amostra que o maior valor percentual de paraquedistas 

(59%) está dentro da categoria de Peso Normal, no entanto, 30% situam-se na 

categoria de Sobrepeso. Em relação às diferentes variáveis de estudo, verifica-se 

a mesma tendência, sendo que a maior percentagem de paraquedistas está 

situada na categoria de Peso Normal, oscilando entre 50 e 75%, e a segunda 

maior percentagem situa-se na categoria de Sobrepeso, oscilando entre os 21% 

dos paraquedistas que têm um tipo de prática dirigida para a competição e os 

50% que corresponde aos paraquedistas que praticam paraquedismo de uma 

forma recreativa. Analisando as variáveis individualmente, observa-se que a 

percentagem mais elevada de atletas na categoria de Peso Normal pertence aos 

praticantes de VQL (75%), com um nível de experiência maior (65%) e os atletas 

com um tipo de prática dirigida para a competição (63%). O valor percentual de 

atletas na categoria de Sobrepeso com um valor de 50% é verificado na disciplina 

de VF e com o tipo de prática recreativa. 
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Tabela 7. Categorias de IMC da totalidade da amostra e segundo as variáveis de estudo. 

Total Nível 
Experiência 

Grupo Etário Tipo Prática Disciplina 

 Total 
Amostra 

Mais 
Exp 

Menos 
Exp 

19-45 46-62 Rec Comp VF PA FF VQL 

Baixo Peso 1 
(4%) 

0 
(0%) 

1 
(10%) 

1 
(7%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(5%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(12%) 

0 
(0%) 

Normal 16 
(59%) 

11 
(65%) 

5 
(50%) 

8 
(57%) 

8 
(61%) 

4 
(50%) 

12 
(63%) 

4 
(50%) 

4 
(57%) 

5 
(63%) 

3 
(75%) 

Sobrepeso 8 
(30%) 

5 
(29%) 

3 
(30%) 

4 
(29%) 

4 
(31%) 

4 
(50%) 

4 
(21%) 

4 
(50%) 

2 
(29%) 

2 
(25%) 

1 
(25%) 

Obesidade 2 
(7%) 

1 
(6%) 

1 
(10%) 

1 
(7%) 

1 
(8%) 

0 
(0%) 

2 
(11%) 

0 
(0%) 

1 
(14%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 

Análise da associação das quatro variáveis independentes, avaliadas pelo 

teste do qui-quadrado (Tabela 8), indicia que há associação entre a disciplina e o 

tipo de prática (.000), o tipo de prática e o nível de experiência (.000), o nível de 

experiência e a disciplina (.006). Existe uma tendência de os paraquedistas da 

disciplina de VF terem um tipo de prática mais recreativa (29.6%; residual=5.2) e 

também serem menos experientes (25.9%; residual=3.5). Há também uma 

tendência de os paraquedistas com prática de tipo recreativo terem menos 

experiência (25.9%; residual=3.5). Por outro lado, os paraquedistas com prática 

de tipo competitivo têm maior nível de experiência (59.3%, residual=3.5). 

 

Tabela 8. Associação entre variáveis independentes. 

χ2 Nível Experiência Grupo Etário Disciplina 

Tipo Prática .000 .901 .000 
Nível Experiência  .516 .006 
Grupo Etário   .431 

 

Para analisar a relação entre o IMC e as variáveis independentes (nível de 

experiência, grupo etário, tipo de prática e disciplina), foram realizadas análises 

multivariadas (Tabela 9). 

Constata-se que para o grupo etário (p=.525; =.027), nível de experiência 

(p=.591; =.020), disciplina (p=.059; =.314) e tipo de prática (p=.872; =.025), 

não existem diferenças estatisticamente significativas. No entanto, com a 

interação entre o IMC e as variáveis: nível de experiência e disciplina (p=.047; 

=.334), nível de experiência e tipo de prática (p=.049; =.327) e disciplina e 

tipo de prática (p=.045; =.351) existem diferenças estatisticamente 

significativas. 
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Tabela 9. Análise multivariada (MANCOVA). 

 F Sig. Eta-quadrado 

parcial 

Potência 

observada 

Grupo Etário .424 .525 .027 .094 

Nível Experiência .301 .591 .020 .081 

Disciplina 3.426 .059 .314 .553 

Tipo Prática .231 .872 .025 .081 

Grupo Etário* Nível Experiência .290 .725 .032 .071 

Grupo Etário * Disciplina .212 .811 .028 .077 

Grupo Etário * Tipo Prática .265 .763 .031 .081 

Nível Experiência * Disciplina 3.764 .047 .334 .595 

Nível Experiência * Tipo Prática 3.492 .049 .327 .600 

Disciplina * Tipo Prática 3.772 .045 .351 .612 

5.3. Objetivo 3. Descrever os traços de personalidade dos 

praticantes de paraquedismo e estudar as diferenças das cinco 

dimensões 

5.3.1. Estudo III. Rasgos de personalidad de los paracaidistas portugueses 

(Traços de personalidade dos paraquedistas portugueses) 

5.3.1.1. Justificação 

Na literatura científica, os estudos sobre os traços de personalidade dos 

atletas e o tipo de modalidade praticada têm sido abordados em investigações 

nas últimas décadas (Silva, 1984; Fisher, 1984; García-Naveira & Ruiz, 2013). No 

entanto, este objeto de estudo continua a ter uma relevância científica atual 

devido à emergência de novas linhas de investigação que associam a 

personalidade ao sucesso desportivo (Bołdak & Guzkowska, 2016; Laborde et al., 

2016; García-Naveira et al., 2016), diferenças de personalidade entre atletas e 

não atletas (Allen et al., 2013), personalidade e níveis de exigência competitiva 

(García-Naveira et al., 2011), perfil de personalidade relacionado à 

vulnerabilidade a lesões desportivas (Prieto et al., 2014) e as motivações que 

levam determinados indivíduos a terem propensão a praticar desportos que 

podem constituir ameaças à sua integridade física, procurando experiências que 

possam potencialmente causar lesões graves e até a morte (Watson & Pulford, 
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2004).  

O presente estudo procura conhecer os traços de personalidade não só da 

totalidade da amostra, mas também tendo em consideração algumas variáveis 

relevantes como sejam: grupo etário, sexo e nível de experiência, sendo um 

estudo pioneiro nesta modalidade com atletas portugueses. 

5.3.1.2. Objetivos 

Os objetivos do presente estudo foram os seguintes: i) descrever os traços 

de personalidade de praticantes de paraquedismo; ii) estudar as diferenças nas 

cinco dimensões do traço de personalidade: Neuroticismo, Extroversão, Abertura 

à Experiência, Amabilidade e Conscienciosidade, segundo as variáveis: nível de 

experiência, sexo e grupo etário dos paraquedistas. 

5.3.1.3. Método 

Caracterização da amostra 

Participaram no estudo 114 paraquedistas de nacionalidade portuguesa, 97 

(85.1%) homens e 17 (14.9%) mulheres, com idades compreendidas entre os 19 

e os 72 anos (M=42 e DP=9.514). O nível de experiência está de acordo com os 

níveis de qualificação da federação, ou seja, todos os atletas com nível de 

federação estudantil, licenças “A” e “B”, foram considerados menos experientes, e 

os atletas com nível de qualificação da federação “C” e “D” foram considerados 

mais experientes (Tabela 10). 

Tabela 10. Caracterização da amostra. 

  Grupo etário Nível Experiência 

  19-36 37-42 43-47 48-72 Menos 
Exp 

Mais 
Exp 

Homem N=97 20 25 26 26 41 56 

85.1% 17.5% 21.9% 22.8% 22.8% 36% 49.1% 

Mulher N=17 9 4 3 1 12 5 

14.9% 7.9% 3.5% 2.6% 1% 10.5% 4.4% 

Total N=114 
100% 

29 
25.4% 

29 
25.4% 

29 
25.4% 

27 
23.7% 

53 
46.5% 

61 
53.5% 
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Instrumentos 

Foi utilizada a versão portuguesa do NEO-FFI (Lima & Simões, 2000), 

construída a partir da versão portuguesa do NEO-PI-R (Lima & Simões, 1997, 

2006). O questionário NEO-FFI, referido por García-Naveira et al. (2016), é um 

instrumento utilizado no estudo da personalidade em atletas para avaliar os 

principais fatores/dimensões da personalidade: Neuroticismo, Extroversão, 

Abertura à Experiência, Amabilidade e Conscienciosidade. Quanto à modalidade 

de paraquedismo, este é um instrumento utilizado em estudos anteriores 

(Machado et al., 2021). 

Costa e McCrae (1992b) definem que: o Neuroticismo é a tendência a 

experimentar emoções negativas; a Extroversão está relacionada com a 

participação social do indivíduo; a Abertura à Experiência é caracterizada pela 

imaginação, sensibilidade estética, escuta de si mesmo, curiosidade intelectual, 

procura de novas experiências vivenciando intensamente as emoções; a 

Amabilidade está relacionada ao comportamento do indivíduo em relação aos 

outros; a Conscienciosidade concentra-se na disciplina, organização, controlo e 

perseverança do indivíduo no planeamento e execução de tarefas. 

Também foi utilizado um questionário sociodemográfico (sexo, 

nacionalidade, número de licença esportiva) e experiência na modalidade (nível 

de qualificação federal, número de saltos e ano de início da prática). 

 

Variáveis 

Variáveis dependentes: Neuroticismo, Extroversão, Abertura à Experiência, 

Amabilidade e Conscienciosidade. 

Variáveis independentes: nível de experiência, sexo e grupo etário dos 

paraquedistas. 

 

Procedimento 

O primeiro passo foi estabelecer contacto com o presidente da FPP, 

transmitindo o que se pretendia com o estudo (objetivos, procedimentos e 

potencialidades). Posteriormente, foi formalizado o pedido de forma a obter 

autorização para proceder à investigação e colaboração na disponibilização dos 



ANTROPOMETRIA, TRAÇOS DE PERSONALIDADE E CARGA INTERNA OBJETIVA EM ATLETAS DE 

PARAQUEDISMO 

96 

contactos de todos os atletas. 

Um primeiro critério de inclusão no estudo foi que os participantes tivessem 

licenças federativas válidas para o ano de 2020. Posteriormente, os 114 

paraquedistas que atendiam aos critérios de inclusão foram contactados, 

convocando-os para uma reunião para os informar sobre o objeto do estudo. Foi 

realizada uma sessão através da plataforma Zoom para esclarecer os 

participantes sobre a confidencialidade das suas respostas, bem como o carácter 

voluntário da sua participação e instruções sobre como preencher o formulário. 

Os questionários foram preenchidos através da ferramenta Google Forms, 

(Google Inc. Mountain View, EUA) publicada na página oficial da FPP no 

Facebook, nos meses de abril e maio de 2020. O estudo foi autorizado pela 

Comissão de Bioética e Biossegurança da Universidade da Extremadura (N.R.: 

205/2020). 

 

Análise de dados 

Testes de hipóteses de critérios foram realizados para definir modelos de 

testes de hipóteses. Foram utilizados os testes de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov para as variáveis nível de experiência e sexo masculino (n≥30), e os 

testes de Shapiro-Wilk para as variáveis, grupo etário e sexo feminino (n<30). O 

teste de Levene também foi utilizado para homogeneidade de variâncias 

(Tabachnick & Fidell, 2007). Os resultados indicaram que parâmetros 

paramétricos foram utilizados para testar a hipótese. Além da estatística 

descritiva, foram utilizados métodos exploratórios e descritivos básicos de análise 

de média, desvio-padrão e distribuição de frequência para descrever os traços de 

personalidade mais característicos de cada grupo de indivíduos. 

Os resultados obtidos nas cinco dimensões da personalidade foram 

convertidos com base na tabela de conversão no Fator T (de 20 a 80), associando 

os respetivos valores com “Muito Baixo”, “Baixo”, “Médio”, “Alto” e Muito Alto” 

(Costa & McCrae, 2007), uma vez que não existem tabelas de conversão de 

percentis. A associação entre as variáveis foi avaliada pelo teste do qui-quadrado 

e a relação entre as variáveis pelo coeficiente de correlação de Pearson. Para 

conhecer os traços de personalidade dos praticantes de paraquedismo e as 

diferenças nas dimensões do traço de personalidade, em relação às variáveis 
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nível de experiência, sexo e grupo etário, foi utilizada uma análise multivariada 

dos dados (MANCOVA) (Tabachnick & Fidell, 2007). 

O tamanho do efeito foi calculado para MANCOVA usando eta-quadrado 

parcial ( ) como efeito baixo (.01-.06), efeito moderado (.06-.14) e efeito alto 

(>.14), seguindo Hopkins et al. (2009). 

5.3.1.4. Resultados 

Relativamente às diferentes dimensões da personalidade, tendo em conta 

as variáveis do estudo (Tabela 11), podemos observar que as participantes do 

sexo feminino apresentam valores mais elevados em todas as dimensões 

comparativamente com os do sexo masculino, com exceção da Extroversão.  

No nível de experiência, embora os resultados obtidos sejam bastante 

semelhantes entre os dois grupos, o grupo de paraquedistas mais experientes 

apresentam pontuações médias superiores na Extroversão, Conscienciosidade e 

Neuroticismo sendo que na Abertura a média é ligeiramente superior nos menos 

experientes, e na Amabilidade praticamente igual.  

Na variável grupo etário, verificamos relativamente à Extroversão que o 

grupo com idades compreendidas entre os 48 e os 72 anos apresentou a 

pontuação mais baixa e com maiores diferenças em comparação com o grupo 

dos 43 aos 47 anos. Na Abertura o grupo mais jovem registou o valor mais 

elevado. Na Amabilidade, registaram-se valores muito próximos entre os grupos 

etários. Na Conscienciosidade, o grupo dos 43 aos 47 anos apresentou o valor 

mais elevado e o grupo dos 48 aos 72 anos obteve o valor mais baixo. No 

Neuroticismo, estas posições invertem-se, sendo o grupo dos 48 aos 72 anos que 

apresenta maior média e o grupo dos 43 aos 47 anos o que obteve média menor. 



ANTROPOMETRIA, TRAÇOS DE PERSONALIDADE E CARGA INTERNA OBJETIVA EM ATLETAS DE 

PARAQUEDISMO 

98 

Tabela 11. Dimensões da personalidade segundo as variáveis de estudo. 

 

Dimensões da personalidade em relação ao sexo  

 Extroversão Abertura Amabilidade Conscienciosidade Neuroticismo 
Masculino 
n (97) 

M 33.82 27.61 32.65 36.49 18.12 
DP 5.879 5.587 5.331 6.151 7.422 

Feminino 
n (17) 

M 33.41 31.35 33.35 38.53 19.35 
DP 6.145 4.499 4.568 6.866 7.705 

Dimensões da personalidade em relação ao nível de experiência 

 Extroversão Abertura Amabilidade Conscienciosidade Neuroticismo 
Menos  
Exp 
n (53) 

M 33.58 28.60 32.77 36.28 17.94 

DP 5.289 5.736 6.151 6.464 7.059 

Mais  
Exp 
n (61) 

M 33.92 27.79 32.74 37.25 18.62 

DP 6.412 5.468 4.285 6.120 7.806 

Dimensões da personalidade em relação ao grupo etário 

 Extroversão Abertura Amabilidade Conscienciosidade Neuroticismo 
19-36 
n (29) 

M 34.66 30.48 33.28 36.59 18.00 
DP 5.038 5.920 5.161 5.967 7.723 

37-42 
n (29) 

M 33.93 26.41 31.93 36.38 18.24 
DP 6.369 4.610 5.812 6.394 8.193 

43-47 
n (29) 

M 35.31 28.55 33.41 38.55 17.07 
DP 5.211 5.992 5.322 6.733 7.186 

48-72 
n (27) 

M 30.96 27.15 32.37 35.59 20.04 
DP 6.242 5.059 4.559 5.885 6.613 

Dimensões da personalidade geral da totalidade da amostra 

 Extroversão  Abertura Amabilidade Conscienciosidade Neuroticismo 

Total 
M 33.76 28.17 32.75 36.80 18.31 
DP 5.893 5.584 5.212 6.273 7.443 

 

Quando observamos as dimensões da personalidade geral para a 

totalidade da amostra, verificamos que o Neuroticismo apresenta o valor médio 

mais baixo e a Conscienciosidade o valor médio mais elevado. 

Quanto aos valores obtidos, tendo em conta as cinco dimensões da 

personalidade, foi elaborada uma escala padronizada. Através da Tabela 12, 

podemos observar que os domínios Neuroticismo e Abertura são aqueles onde os 

praticantes de paraquedismo têm percentagens mais baixas (a maioria situa-se 

nos níveis muito baixo, baixo e médio). Ao nível da Amabilidade a maioria situa-se 

numa zona intermédia (níveis baixo, médio e alto) e os domínios 

Conscienciosidade e Extroversão são aqueles que revelam pontuações mais 

elevadas (estando a maioria nos níveis médio, alto e muito alto). 
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Tabela 12. Escala padronizada para as cinco dimensões da personalidade. 

 

 Extroversão Amabilidade Abertura Conscienciosidade Neuroticismo 

  n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
Muito baixo 1 (.9) 6 (5.3) 21 (18.4) 3 (2.6) 34 (29.8) 
Baixo 10 (8.8) 23 (20.2) 47 (41.2) 9 (7.9) 42 (36.8) 
Médio 43 (37.7) 51 (44.7) 35 (30.7) 36 (31.6) 30 (26.3) 
Alto 36 (31.6) 28 (24.6) 11 (9.6) 43 (37.7) 6 (5.3) 
Muito alto 24 (21.1) 6 (5.3) 0(0) 23 (20.2) 2 (1.8) 

 

A análise da associação entre a escala padronizada para as cinco 

dimensões da personalidade com as variáveis nível de experiência, sexo e grupo 

etário, sendo avaliada através do teste do qui-quadrado (Tabela 13) permite 

afirmar que o sexo não está associado com nenhuma das cinco dimensões da 

personalidade.  

O nível de experiência dos paraquedistas apenas está associado com a 

Amabilidade, verificando-se a tendência para os mais experientes terem um nível 

médio nesta dimensão (57.4% dos mais experientes, com um ASR de 2.9). Os 

paraquedistas mais experientes tendem a demostrar valores médios nos traços 

congruentes com características ligadas à generosidade, altruísmo e 

relacionamento interpessoal.  

Relativamente ao grupo etário, apenas se verifica associação com a 

Abertura, identificando-se a tendência de os paraquedistas com idades entre os 

19 e os 36 anos apresentarem um nível alto nesta dimensão (24.1% deste grupo 

etário, com um ASR de 3.1). Este resultado indicia que os paraquedistas mais 

jovens revelam valores superiores em características da personalidade 

relacionadas com a criatividade, sentido estético e maior disponibilidade em 

experienciar novas situações no quotidiano. 

Tabela 13. Associação entre a escala padronizada para as cinco dimensões personalidade com o 

nível experiência, sexo e grupo etário 

 

 Extroversão Amabilidade Abertura Conscienciosidade Neuroticismo 

  p. (χ2) p. (χ2) p. (χ2) p. (χ2) p. (χ2) 

Nível 
Experiência .871 .033 .793 .678 .507 

Sexo .444 .713 .05 .351 .680 

Grupo Etário .197 .879 .027 .637 .859 

 



ANTROPOMETRIA, TRAÇOS DE PERSONALIDADE E CARGA INTERNA OBJETIVA EM ATLETAS DE 

PARAQUEDISMO 

100 

Na Tabela 14 são apresentados os coeficientes de correlação de Pearson 

entre as várias dimensões da personalidade e a respetiva significância. Verifica-

se correlação negativa e muito significativa entre Neuroticismo e Extroversão, 

Amabilidade e Conscienciosidade. Deste modo, paraquedistas com traços de 

personalidade ligados a estados mais depressivos/negativistas, associam-se 

inversamente ao bem-estar, satisfação com a vida, felicidade, confiança e 

competência. Verificamos também corelação positiva e muito significativa entre 

Extroversão e Conscienciosidade, ou seja, facetas ligadas às emoções positivas 

estão associadas a facetas relacionadas com organização, competências e 

autodisciplina. 

Tabela 14.Correlações entre as cinco dimensões personalidade. 

 

  Extroversão Abertura Amabilidade Conscienciosidade 

Neuroticismo  -.492** -.005 -.290** -.358** 
Extroversão  - .163 .282** .360** 
Abertura  - - .059 .095 
Amabilidade  - - - .232* 

* Correlação estatisticamente significativa ao nível p<.05. 

** Correlação estatisticamente significativa ao nível p<.01. 

 

Análise multivariada 

Para analisar a relação entre as variáveis dependentes (dimensões da 

personalidade) e variáveis independentes (sexo, nível de experiência e grupo 

etário), foram realizadas análises multivariadas. 

Foram testados os pressupostos para a realização da MANCOVA:  

1) A normalidade foi testada através dos testes de Kolmogorov-Smirnov 

(n≥30) e de Shapiro-Wilk (n<30) para as cinco dimensões em cada um dos 

grupos definidos pelas variáveis nível de experiência, sexo e grupo etário e dos 

35 pares dimensão/variáveis independentes. Apenas não se verificou nas 

seguintes dimensões e grupos: Neuroticismo, grupo mais experientes (p=.023); 

Conscienciosidade, sexo masculino (p=.044), sexo feminino (p=.028); 

Conscienciosidade, grupo etário 43-47 (p=.033). Este facto não põe em causa o 

pressuposto da normalidade conjunta, tanto mais que a assimetria não é 

significativa, assim como a existência de outliers. 

2) A homogeneidade das matrizes de covariância foi testada através do 
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teste M de Box (p =.702) e a homogeneidade de variâncias através do teste de 

Levene (Neuroticismo: p=.636; Extroversão: p=.118; Abertura: p=.624; 

Amabilidade: p=.072; Conscienciosidade: p =.474). Todos os valores de p são não 

significativos.  

3) A multicolinearidade e a singularidade foram testadas pela matriz 

residual das somas de quadrados e produtos cruzados (sum of squares and cross 

products – SSCP) e foram, neste estudo, asseguradas com correlações entre os 

cinco fatores inferiores a .5 (a correlação mais elevada entre os fatores tem o 

valor de -.492 entre as dimensões Neuroticismo e Extroversão). 

Analisando, para o conjunto das cinco dimensões, os efeitos principais 

(Tabela 15), através do Lambda de Wilks, verificamos que tanto o sexo (p=.055; 

.105), grupo etário (p=.303; .057) e a experiência (p=.263; .064), 

não são estatisticamente significativos. Por outro lado, também não se revelaram 

significativos os efeitos das interações entre as variáveis independentes (sexo * 

grupo etário p=.637, .042; sexo * experiência p=.436, .048; grupo etário * 

experiência p=0.716, .038; sexo * grupo etário * experiência p=.871, 

.019). 

Apesar disso, na análise por dimensão de personalidade, são identificados 

efeitos significativos apenas na dimensão Conscienciosidade em função da 

experiência (p=.022, .052). Os paraquedistas com mais experiência revelam 

maior pontuação média nesta dimensão (37.25) comparativamente com os menos 

experientes (36.28), ou seja, os paraquedistas mais experientes manifestam uma 

maior focalização na disciplina, organização, controlo e persistência em planear e 

executar tarefas.  

Tabela 15. Análise multivariada (MANCOVA). 

 

Efeito 
Sig. 
Lambda 
de Wilks 

Eta-quadrado 
parcial 

Dimensão Sig Eta-quadrado parcial 

Sexo .055 .105 

Neuroticismo .359 .008 

Extroversão .238 .014 

Abertura .050 .038 

Amabilidade .967 <.001 

Conscienciosidade .114 .025 



ANTROPOMETRIA, TRAÇOS DE PERSONALIDADE E CARGA INTERNA OBJETIVA EM ATLETAS DE 

PARAQUEDISMO 

102 

Grupo etário .303 .057 

Neuroticismo .538 .021 

Extroversão .069 .068 

Abertura .689 .015 

Amabilidade .335 .033 

Conscienciosidade .063 .070 

Experiência .263 .064 

Neuroticismo .861 <.001 

Extroversão .387 .007 

Abertura .981 <.001 

Amabilidade .792 .001 

Conscienciosidade .022 .052 

 

5.4. Objetivo 4. Conhecer a intensidade do traço Procura de 

Sensações 

5.4.1. Estudo IV. La búsqueda de sensaciones en paracaidistas portugueses 

(Procura de Sensações em paraquedistas portugueses) 

5.4.1.1. Justificação 

O paradigma do risco poderá apelar a uma restrita faixa demográfica de 

indivíduos com traços de personalidade particulares. No entanto, na realidade, 

existe uma crescente procura pelos desportos de risco, atraindo cada vez mais 

praticantes (Dias et al., 2007).   

Considerando a modalidade de paraquedismo como desporto de alto risco, 

potenciadora de alterações ao nível fisiológico (aumento da FC e cortisol) nos 

seus praticantes, Carlson et al. (2012) referem que é pertinente conhecer quais os 

traços de personalidade, nomeadamente a SS, dos indivíduos que procuram 

vivenciar situações extremas. O traço SS implica uma abertura para a experiência 

e os indivíduos que obtêm resultados altos neste traço têm inclinação para 

vivenciar e experienciar de uma forma ativa e intensa a complexidade dos 

estímulos (Oliveira, 2008). Indivíduos que revelem valores mais altos, propendem 

a revelar características tais como: impetuosidade, sociabilidade, atrevimento e 

menor receio (Vasconcelos et al. 2008). Uma das principais motivações ou 

justificações para a realização do presente estudo prende-se pela inexistência de 

estudos nesta modalidade em atletas portugueses onde se procure conhecer este 

traço da personalidade tão influente e determinante no comportamento humano. 



CAPÍTULO 5 / ESTUDOS DESENVOLVIDOS 

103 

5.4.1.2. Objetivos 

Os objetivos do presente estudo são: i) conhecer a intensidade do traço SS 

em praticantes de paraquedismo em Portugal e verificar as diferenças segundo as 

variáveis: sexo, nível de experiência e grupo etário; ii) analisar a associação entre 

a SS, as suas dimensões e as variáveis: nível de experiência, sexo e grupo etário 

dos paraquedistas portugueses; iii) verificar as diferenças na SS e suas 

dimensões levando em conta a variáveis: sexo, nível de experiência e grupo 

etário. 

5.4.1.3. Método 

Caracterização da amostra 

O estudo envolveu 114 paraquedistas de nacionalidade portuguesa, 97 

(85.1%) homens e 17 (14.9%) mulheres, com idade entre os 19 e os 72 anos 

(M=42 e DP=9.514). O nível de experiência foi determinado consoante os níveis 

federativos de qualificação, ou seja, todos os paraquedistas com nível federativo 

de aluno, licenças “A” e “B”, foram considerados como menos experientes, e 

como mais experientes, todos os paraquedistas que têm o nível de qualificação 

federativo “C” e “D” (Tabela 16). De acordo com o banco de dados de Portugal 

contemporâneo (PORDATA, 2021), no ano de 2020, foram registados na FPP 603 

atletas. 

Tabela 16. Caracterização da amostra. 

 

  Grupo Etário Nível Experiência 

  19-36 37-42 43-47 48-72 Menos Exp Mais Exp 

Homens N=97 20 25 26 26 41 56 
85.1% 175% 21.9% 22.8% 22.8% 36% 49.1% 

Mulheres N=17 9 4 3 1 12 5 
14.9% 7.9% 3.5% 2.6% 1% 10.5% 4.4% 

Total N=114 
100% 

29 
25.4% 

29 
25.4% 

29 
25.4% 

27 
23.8% 

53 
46.5% 

61 
53.5% 

 

Instrumentos de medida 

Foi utilizada a SSS-V de Zuckerman (1994), traduzida e adaptada para a 

população portuguesa (Oliveira, 2008). A SSS-V é um instrumento 
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multidimensional de autorrelato com quatro dimensões ou subescalas que 

descreve as preferências e as atitudes do indivíduo (Zuckerman, 2005). É 

composta por 40 itens de resposta dicotómica, do tipo A ou B, formados por pares 

de frases com sentido antagónico, seguindo um modelo de resposta obrigatória e 

agrupados em quatro subescalas com 10 itens cada que permitem a descrição e 

análise das seguintes quatro dimensões do comportamento: 

- TAS: expressa o desejo de participar em desportos ou outras atividades 

físicas de risco que desencadeiam sensações incomuns de velocidade ou de 

desafio da gravidade; 

- ES: descreve a procura de sensações e experiências novas através da 

mente e dos sentidos, atividade intelectual ou sensorialmente estimulante ou 

através de atividades sociais não conformistas; 

- DIS: descreve a preferência por atividades que promovam a socialização 

(festas, consumo de substâncias, variedade de parceiros sexuais); 

- BS: refere-se à intolerância a experiências repetitivas ou rotineiras e à 

monotonia. 

Esta escala tem sido um instrumento muito utilizado ao longo do tempo no 

campo investigativo, sobretudo no estudo do traço de personalidade SS nos 

desportos de alto risco (Gomà-i-Freixanet, 1991, 2001; Cazenave et al., 2007; 

Lafollie & Le Scanff, 2007; Burnik et al., 2008; Woodman et al., 2009; Guszkowska 

& Bołdak, 2010; Allison et al., 2012; Bołdak & Guszkowska, 2013; Frenkel et al., 

2018). 

Em suma, a SSS-V é válida e fiável para avaliar e interpretar as 

características individuais dos praticantes desportivos com diferentes níveis de 

risco (Gomà-i-Freixanet et al., 2012). 

Também foi utilizado um questionário sociodemográfico (sexo, 

nacionalidade, número de licença desportiva) e experiência na modalidade (nível 

de qualificação da federação, número de saltos e ano de início da prática). 

 

Variáveis 

Variáveis dependentes: SS; TAS, ES, DIS e BS. Foi gerada uma variável 
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qualitativa a partir dos valores obtidos pelo instrumento SSS-V. Esta variável foi 

designada como classificação padronizada (Zuckerman, 1996) que classificou os 

valores em três níveis: Baixo (< 17 pontos), Médio (de 17 a 25 pontos) e Alto (>25 

pontos). 

Variáveis independentes: nível de experiência, sexo e grupo etário dos 

paraquedistas. 

 

Procedimento 

A primeira diligência foi estabelecer contacto com o presidente da FPP, 

transmitindo-lhe o que se pretendia com o estudo (objetivos, procedimentos e 

potencialidades). Posteriormente, foi formalizado o pedido de forma a obter 

autorização para realização da investigação e colaboração na cedência dos 

contactos de todos os atletas. Um importante critério de inclusão foi os 

participantes terem válidas as licenças federativas referentes ao ano de 2019. Foi 

realizada uma sessão via plataforma Zoom para esclarecer os participantes da 

confidencialidade das suas respostas, bem como o carácter voluntário da sua 

participação e instruções acerca do preenchimento do questionário. Os 

questionários foram preenchidos através da ferramenta Google Forms (Google 

Inc. Mountain View, USA) divulgada na página oficial da FPP no Facebook, nos 

meses de abril e maio de 2020. O estudo foi autorizado pela Comissão de 

Bioética e Biossegurança da UEX (NR: 205/2020). 

 

Análise de dados 

Utilizou-se estatística descritiva, métodos de análise exploratórios e 

descritivos básicos de média, desvio-padrão e distribuição de frequência para 

descrever o traço SS e as suas dimensões para cada grupo de indivíduos da 

amostra. Foram utilizados testes de suposição de critérios para definir modelos 

teste de hipóteses (Field, 2009). Foi aplicado o teste de normalidade Kolmogorov-

Smirnov para as variáveis nível de experiência e sexo masculino (n>30) e o teste 

de Shapiro-Wilk para variáveis grupo etário e sexo feminino (n<30). Os resultados 

dos testes de normalidade indicaram que a amostra segue uma distribuição 

normal em algumas variáveis e não normal noutras variáveis, pelo que, e 
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atendendo ao resultado, foram aplicados os modelos paramétrico e não 

paramétrico, dependendo da análise realizada. 

O teste do qui-quadrado e o coeficiente V de Cramer (Vc) foram utilizados 

para analisar as associações entre a escala de nível de experiência, sexo e grupo 

etário com a escala SS total e as quatro dimensões. Os ASR de tabelas de 

contingência foram usados para interpretar o grau de associação entre as 

variáveis (>|1.96|) (Field, 2009). 

O grau de associação entre as variáveis foi definido seguindo a escala 

proposta por Crewson (2006): pequena associação (<.100), baixa associação 

(.100-.299), moderada associação (.300-.499) e alta associação (valores >.500). 

Para avaliar a força e o significado do relacionamento entre a SS e as dimensões, 

foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. O tamanho do efeito é 

interpretado a partir da proposta de Field (2009). Para comparar as quatro 

dimensões do traço SS, sexo e nível de experiência, foi aplicado o teste não 

paramétrico U de Mann-Whitney, uma vez que não houve distribuição normal em 

pelo menos um dos grupos definidos pelo sexo e/ou pela experiência. Dentro da 

variável nível de experiência foi usado o teste paramétrico t de Student porque a 

distribuição era normal. Para a variável grupo etário, a não verificação da 

normalidade em pelo menos um dos grupos etários envolvidos, logo foi utilizado o 

teste não paramétrico H de Kruskal-Wallis para comparar os quatro grupos etários 

(Tabachnick & Fidell, 2007). A consistência interna foi medida pelo coeficiente alfa 

de Cronbach. Este coeficiente indica que as respostas para os itens estão 

relacionadas entre si (Nunnally & Bernstein, 1994). Os dados foram processados 

usando o programa estatístico SPSS v 25.0 (IBM Corp. 2017. Estatísticas IBM 

SPSS para Windows, versão 25.0. Armonk, Nova York: IBM. Corp.) 

5.4.1.4. Resultados 

A Tabela 17 mostra que a SS tem os valores mais elevados na 

classificação Média em toda a amostra, no entanto, a classificação Alto obteve um 

valor de 31.6%. Analisando as variáveis individualmente, identifica-se que os 

homens apresentam pontuações SS mais elevadas na classificação Alto (35.1%) 

em relação às mulheres (11.8%), e estas estão principalmente integradas na 
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classificação Média (70.6%). Quanto ao nível de experiência, há uma pequena 

diferença na classificação Baixo, sendo os menos experientes aqueles que 

apresentam pontuações mais elevadas (17%), nesta faixa de classificação. No 

grupo etário registam-se as maiores diferenças, sendo que os mais jovens 

revelam um valor bastante elevado na classificação Alto com uma percentagem 

de 44.8%, revelam também a percentagem menor na classificação Baixo com um 

valor de 6.9%. Em suma, ao analisar estes dados, pode observar-se que são os 

mais jovens (44.8%), independentemente da experiência ou sexo, que têm uma 

percentagem maior na classificação Alto no traço SS. 

Tabela 17. Classificação padronizada para o traço SS. 

 

 BAIXO MÉDIO ALTO 

  n (%) n (%) n (%) 

Homem (97) 12 (12.4%) 51 (52.5%) 34 (35.1%) 

Mulher (17) 3 (17.6%) 12 (70.6%) 2 (11.8%) 

TOTAL (M) 15 (13.2%) 63 (55.3%) 36 (31.6%) 

Mais experientes 
(61) 6 (9.8%) 36 (59.1%) 19 (31.1%) 
Menos experientes 
(53) 9 (17%) 27 (50.9%) 17 (32.1%) 

TOTAL (M) 15 (13.2%) 63 (55.3%) 36 (31.6%) 

19-36 (29) 2 (6.9%) 14 (48.3%) 13 (44.8%) 

37-42 (29) 6 (20.7%) 14 (48.3%) 9 (31%) 

43-47 (29) 4 (13.8%) 18 (62.1%) 7 (24.1%) 

48-72 (27) 3 (11.1%) 17 (63%) 7 (25.9%) 

TOTAL (M) 15 (13.2%) 63 (55.3%) 36 (31.6%) 

 

A associação da escala padronizada para o traço SS e as quatro 

dimensões com as variáveis: nível de experiência, sexo e grupo etário, é 

apresentada na Tabela 18. Os resultados permitem afirmar que existe uma 

relação entre o grupo etário e dimensão DIS (χ2=13.78; p=.032), com um grau 

moderado de associação entre as categorias das variáveis (φc=.348; p<.05). 

Tabela 18. Associação entre a escala padronizada (traço SS e as quatro dimensões) com o nível 

de experiência, sexo e grupo etário. 

 SS TAS ES DIS BS 

  χ2 (p) χ2 (p) χ2 (p) χ2 (p) χ2 (p) 

Nível 
Experiência 1.44 (.486) 1.48 (.475) 1.38 (.501) 1.27 (.529) 

1.22 (.543) 

Sexo 3.63 (.162) .333 (.846) .286 (.867) .035 (.983) 2.87 (.237) 

Grupo Etário 5.65 (.463)  7.47 (.279) 3.06 (.800) 13.78 (.032) 2.27 (.893) 
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Analisando a associação entre a dimensão DIS com a variável grupo etário 

(Tabela 19), pode observar-se que há mais casos do que seria normal na 

classificação Alto na dimensão DIS entre os mais jovens (ASR 3.5), 

nomeadamente no grupo etário entre os 19 e os 36 anos, e menos casos do que 

seria esperado na classificação Baixo (ASR -2.2). 

Tabela 19. Relação entre a classificação estandardizada da dimensão DIS por grupo etário. 

  Baixo Médio Alto Total 

19-36 

n 10 7 12 29 

%  34,5% 24.1% 41.4% 100.0% 

ASR -2.2 -.7 3.5  

37-42 

n 15 10 4 29 

%  51.7% 34.5% 13.8% 100.0% 

ASR .0 .8 -.9  

43-47 
n 16 9 4 29 

%  55.2% 31.0% 13.8% 100.0% 
ASR .4 .3 -.9  

48-72 
n 18 7 2 27 

%  66.7% 25.9% 7.4% 100.0% 
ASR 1.8 -.4 -1.8  

Total 
n 59 33 22 114 
%  51.8% 28.9% 19.3% 100.0% 

 

A Tabela 20 apresenta os resultados das relações entre os resultados da 

SS e as várias dimensões que a compõem. Existe uma relação positiva entre 

todas as dimensões e a SS. A relação entre a dimensão ES com as dimensões 

TAS e DIS tem um tamanho de efeito médio, enquanto a relação entre a 

dimensão DIS e as dimensões TAS e BS tem um tamanho de efeito baixo. 

 

Tabela 20. Relações entre SS e as quatro dimensões. 

 

SS TAS ES DIS 

 

rho p rho p rho p rho p 

TAS .607 .000 
      

ES .647 .000 .321 .000 
 

 
  

DIS .763 .000 .243. .009 .391 .000 
 

 BS .502 .000 .123 .191 .031 .742 .241 .010 

 

 

Analisando a Tabela 21, identifica-se que não há diferenças 

estatisticamente significativas entre o traço SS e suas dimensões e variáveis: 

sexo, nível de experiência e grupo etário. Apenas na dimensão DIS na variável 
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grupo etário se registaram diferenças estatisticamente significativas, entre o grupo 

etário mais jovem e o mais velho (p=.05), com os atletas mais jovens a 

apresentarem valores médios muito superiores quando comparados aos mais 

velhos. 

Em relação aos valores médios das dimensões do traço SS de toda a 

amostra, é na dimensão BS onde os valores são mais baixos (3.10), o que sugere 

que os praticantes de paraquedismo têm alta capacidade de intolerância ao tédio. 

Na direção oposta, a dimensão TAS apresenta os maiores valores médios (8.37) 

e também a dimensão ES (6.46), sugerindo que os paraquedistas revelam uma 

necessidade de exploração de sensações inusitadas, nomeadamente na procura 

de velocidade e desafio da gravidade em atividades sensoriais estimulantes. 

Em relação ao sexo, os homens apresentam valores de SS mais elevados 

em relação às mulheres. Em relação ao nível de experiência, os valores médios 

foram bastante semelhantes entre os dois níveis. A maior diferença foi registada 

na média relativa à dimensão DIS, na variável faixa etária, ou seja, entre o grupo 

mais jovem (5.38) e o mais velho (3.70). De referir que a pontuação média mais 

elevada em todas as categorias no SS foi registada no escalão mais jovem com 

um valor médio de 24.14, o que sugere que independentemente do sexo ou nível 

de experiência, é a idade que tem uma maior influência no traço SS. 

Tabela 21. SS e as suas dimensões segundo as variáveis em estudo. 

 

SS total da amostra 

 Amostra 
total 

n M DP   

TAS  114 8.37 1.796   
ES  114 6.46 1.873   
DIS  114 4.54 2.057   
BS  114 3.10 1.838   
SS  114 22.46 4.975   

SS em relação ao sexo 

 Grupo n M DP p 
normalidade 

p 
comparação M 

TAS Homens 
Mulheres 

97 
17 

8.44 
7.94 

1.785 
1.853 

<.001a 

.014b 
 

.187c 

ES Homens 
Mulheres 

97 
17 

6.43 
6.59 

1.920 
1.622 

<.001a 

.140b 

 
.799c 

DIS Homens 
Mulheres 

97 
17 

4.62 
4.06 

2.074 
1.952 

<.001a 

.010b 

 
.297c 

BS Homens 
Mulheres 

97 
17 

3.15 
2.76 

1.900 
1.437 

<.001a 

.488b 

 
.582c 

SS Homens 
Mulheres 

97 
17 

22.65 
21.35 

5.109 
4.076 

.032a 

.594b 

 
.332c 
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SS em relação ao nível de experiência 

 Grupo n M DP p 
normalidade 

p 
comparação M 

TAS Menos Experiência 
Mais Experiência 

53 
61 

8.28 
8.44 

1.915 
1.698 

<.001a 

<.001a 
 

.751c 
ES Menos Experiência 

Mais Experiência 
53 
61 

6.34 
6.56 

1.839 
1.911 

<.001a 

<.001a 
 

.517c 
DIS Menos Experiência 

Mais Experiência 
53 
61 

4.60 
4.48 

1.984 
2.134 

<.001a 

.003a 
 

.683c 
BS Menos Experiência 

Mais Experiência 
53 
61 

3.30 
2.92 

1.887 
1.792 

.001a 

<.001a 
 

.330c 
SS Menos Experiência 

Mais Experiência 
53 
61 

22.53 
22.39 

5.362 
4.656 

.200a 

.200a 
 

.886d 

SS em relação ao grupo etário 

 Grupo  n  M DP p 
normalidade 

p 
K-W 

Par  p  

TAS 19-36 (1) 
37-42 (2) 
43-47 (3) 
48-72 (4) 

29 
29 
29 
27 

8.72 
7.86 
8.41 
8.48 

1.461 
2.263 
1.823 
1.477 

<.001b 

.001b 

<.001b 

.001b 

 
.565 

  

ES 19-36 (1) 
37-42 (2) 
43-47 (3) 
48-72 (4) 

29 
29 
29 
27 

6.90 
6.31 
6.62 
5.96 

1.877 
1.671 
1.635 
2.244 

.059b 

.007b 

.518b 

.007b 

 
.591 

  

DIS 19-36 (1) 
37-42 (2) 
43-47 (3) 
48-72 (4) 
 

29 
29 
29 
27 
 

5.38 
4.62 
4.38 
3.70 

 

2.352 
1.879 
1.916 
1.772 

 

.038b 

.066b 

.022b 

.083b 

 
.045 

(4)-(3) 
(4)-(2) 
(4)-(1) 
(3)-(2) 
(3)-(1) 
(2)-(1) 

.226 

.091 

.005 

.627 

.107 

.261 
BS 19-36 (1) 

37-42 (2) 
43-47 (3) 
48-72 (4) 

29 
29 
29 
27 

3.14 
3.14 
2.76 
3.37 

1.922 
1.941 
1.806 
1.713 

.044b 

.032b 

.053b 

.137b 

 
.641 

  

SS 19-36 (1) 
37-42 (2) 
43-47 (3) 
48-72 (4) 

29 
29 
29 
27 

24.14 
21.93 
22.17 
21.52 

4.831 
5.331 
4.957 
4.569 

.349b 

.979b 

.781b 

.038b 

 
.165 

  

a) Teste Kolmogorov-Smirnov 
b) Teste Shapiro-Wilk 
c) Teste Mann-Whitney 
d) T-Test 

 

Finalmente, a consistência interna do instrumento SSS-V medida através 

do coeficiente alfa de Cronbach foi de .736. 
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5.5. Objetivo 5. Identificar a variação da FC dos paraquedistas 

portugueses durante seis momentos no seu primeiro salto do 

dia. Conhecer os valores da FC dos paraquedistas portugueses 

durante seis momentos no seu primeiro salto do dia, tendo em 

conta o nível variável de experiência 

5.5.1. Estudo V. Analysis of the objective internal load in portuguese 

skydivers in the first jump of the day (Análise da carga interna objetiva em 

paraquedistas portugueses no primeiro salto do dia) 

5.5.1.1. Justificação  

Paschoal et al. (2003) relataram que a VFC é uma ferramenta de avaliação 

que envolve tanto o sistema cardiovascular como o SNA. Este, depois de receber 

informações do próprio corpo e do ambiente externo, responde ativando ou 

inibindo os dois sistemas que o compõem, o SNS e o sistema nervoso 

parassimpático (SNP). Em geral, esses dois sistemas intervêm de forma 

coordenada para que a resposta seja adequada a diferentes situações (Kudielka 

et al., 2004). 

O paraquedismo, como desafio extremo, desencadeia a ativação do SNS, 

especificamente no aumento da FC, facilitando mudanças físicas e psicológicas 

para dotar o indivíduo da capacidade de fuga ou luta, como estratégia de 

adaptação em situações desafiantes (Allison et al., 2012). A partir deste 

pressuposto é crucial estudar a oscilação da FC dos paraquedistas em diferentes 

momentos do primeiro salto do dia, tendo em consideração a variável nível de 

experiência. De ressaltar que esta investigação é pioneira em Portugal devido ao 

instrumento de recolha de dados utilizado e por nunca ter sido utilizada uma 

população de paraquedistas civis portugueses num estudo com estas 

características metodológicas. 
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5.5.1.2. Objetivos 

O objetivo geral deste estudo foi analisar a variação da FC dos 

paraquedistas portugueses durante seis momentos do primeiro salto do dia, tendo 

em conta o nível variável de experiência. A partir deste objetivo, foram formulados 

quatro objetivos específicos: (i) descrever os valores da FC dos paraquedistas 

portugueses durante seis momentos do primeiro salto do dia, tendo em conta a 

variável de nível de experiência; (ii) identificar as diferenças significativas dos 

valores da FC dos paraquedistas portugueses durante seis momentos do primeiro 

salto do dia, segundo a variável nível de experiência; (iii) analisar a interação 

entre a FC, momento do salto e nível de experiência. 

5.5.1.3. Método 

Desenho 

Trata-se de um estudo descritivo com o objetivo de registar a FC dos 

paraquedistas em diferentes momentos do salto, tendo a experiência como 

variável. Nenhuma intervenção foi realizada durante estudo, por isso foi dado um 

tratamento ecológico (Ato et al., 2013). 

 

Caracterização da amostra 

Todos os paraquedistas que atenderam ao critério de inclusão (o requisito 

necessário seria não ter um período superior a um mês sem ter saltado) que 

estavam na Escola de Paraquedismo das Moitas (Proença-a-Nova). Trinta e um 

portugueses paraquedistas, entre os 19 e os 62 anos (M=42.1; DP=12.34), 

participaram do estudo, 28 (90%) eram homens com IMC médio de 25.07, e três 

(10%) eram mulheres com média de IMC de 22.40. O nível de experiência foi 

determinado de acordo com os níveis federativos de classificação: todos os que 

possuíssem licença “A” e “B” (12 atletas), com média de 88 saltos e um ano e três 

meses de prática na modalidade, foram considerados menos experientes, e 

aqueles com licenças “C” e “D” (19 atletas), com média de 1785 saltos e 19 anos 

e 7 meses de prática na modalidade, foram considerados mais experientes. De 

acordo com a base de dados de Portugal contemporâneo, no ano de 2020, 603 
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atletas estavam inscritos na FPP (PORDATA, 2021). 

 

Instrumentos 

Um dos instrumentos utilizados para a coleta de dados foi o WIMU PROTM 

é composto por quatro acelerómetros de 3D e outros sensores: giroscópios, 

magnetómetro, barómetro, GPS, UWB. Este instrumento deteta e mede o 

movimento através de um sistema microeletromecânico com frequência ajustável 

de 10 a 1000 Hz. Cada dispositivo possui o seu próprio microprocessador 1 GHz, 

memórias flash e interface USB de alta velocidade para gravar, armazenar e 

carregar dados. Podem ser integrados outros sensores externos com ligação sem 

fios (Ant+, Bluetooth e Wi-Fi), como medidor de FC, SmO2, temperatura corporal, 

entre outras variáveis. O aparelho é alimentado por uma bateria interna com 4 h 

de autonomia, pesando 70 g com as seguintes dimensões: 81 mm x 45 mm x 16 

mm (Gómez-Carmona et al., 2018). Foi utilizada uma cinta de FC, modelo 

GARMINTM, para registar a FC. O armazenamento do registo da FC é feito no 

dispositivo WIMU PROTM, pois ambos os dispositivos estão conectados. O WIMU 

PROTM é um instrumento validado e confiável para a avaliação do tempo de voo, 

mostrando-se útil e com a enorme vantagem de não ter cabos, o que permite 

liberdade de movimentos (Pino-Ortega et al., 2018) e, sobretudo, não 

compromete a segurança dos paraquedistas. 

Foi utilizado um questionário sociodemográfico para classificar os 

paraquedistas (sexo, nacionalidade, número de licença desportiva e experiência 

na atividade desportiva – qualificação do nível federativo, número de saltos, data 

do último salto e ano de início da atividade). 

 

Variáveis de estudo 

A variável dependente neste estudo foi a FC, sendo registada: a FC 

máxima (FC Max), a FC mínima (FC Min) e FC média (FC AVG). 

Foram utilizadas duas variáveis independentes: nível de experiência e 

momento do salto. 

O nível de experiência foi classificado de acordo com a licença federativa: 

(i) menos experiente: todos os paraquedistas que estavam em fase de formação e 
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detentores de licença “A” e “B”; (ii) mais experientes: todos os paraquedistas com 

licença “C” e “D”. 

Em relação ao momento do salto, foram definidos seis momentos no salto, 

seguindo Cavalade et al. (2015): 

- Momento 0: 15 minutos antes de embarcar no avião, os sujeitos ficam 

sentados em repouso durante dois minutos; 

- Momento 1: fase de descolagem do avião; 

- Momento 2: dois minutos antes dos paraquedistas saltarem do avião 

(quando estão na altitude máxima); 

- Momento 3: desde a saída do avião até a abertura do paraquedas (fase 

de queda livre). Esta fase tem a duração média de 50 a 60 segundos, 

dependendo da velocidade de queda livre e do tempo que o paraquedas demora 

para abrir; 

- Momento 4: dois minutos após a abertura do paraquedas (voo de asa); 

- Momento 5: dois minutos após o contacto com o solo. 

 

Procedimentos 

O primeiro passo foi estabelecer contacto com o presidente da FPP, 

transmitindo-lhe o que se pretendia com o estudo (objetivos, procedimentos e 

potencial). Posteriormente, a Escola de Paraquedismo – SkyFunCenter, que 

desenvolve a sua atividade no aeródromo das Moitas (Proença-a-Nova) foi 

contactada para autorizar a recolha de dados nas suas instalações. No dia da 

recolha dos dados, todos os participantes foram devidamente informados de 

todos os detalhes do estudo do qual fariam parte. Todos os participantes também 

foram informados que realizariam o voo em belly fly, ou seja, voar de barriga 

voltada para o solo, individualmente ou em duplas e com intervalos de saída do 

avião de sete segundos entre grupos para garantir total segurança.  

Após esta fase de informação e esclarecimentos, os paraquedistas que 

participaram do estudo responderam ao questionário sociodemográfico e 

realizaram a avaliação corporal. Finalmente, os dispositivos WIMU PROTM e o 

monitor de FC foram colocados nos paraquedistas. Todos seguiram o mesmo 
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protocolo de recolha de dados, desde o momento 0 (em repouso 15 minutos 

antes do salto, medição durante dois minutos), até ao momento 5 (medição dois 

minutos após o contacto com o solo).  

No final do primeiro salto, aproximadamente 30 minutos após a aterragem, 

os paraquedistas individualmente com os investigadores partilharam informações 

relevantes sobre todos os momentos do salto (dentro da aeronave, momento de 

saída, durante a queda livre, abertura do paraquedas, durante voo de asa e 

aterragem).  

A velocidade do vento no solo foi de 3 m/s e a temperatura de13 °C (dados 

do centro meteorológico do Aeródromo das Moitas), no momento do salto. A 

aeronave utilizada foi o Cessna 208 Caravan I e a altitude de saída dos 

paraquedistas foi de 3962 m (13 000 ft). Todas as aberturas do paraquedas foram 

realizadas a uma altitude segura (entre 5000 a 3500 ft) ao nível do solo.  

O estudo foi autorizado pela Comissão de Bioética e Biossegurança da 

Universidade da Extremadura (Número de Registo: 205/2020). 

5.5.1.4. Resultados 

A Tabela 22 mostra que a FC AVG para toda a amostra foi de 130 bpm, FC 

Max de 142 bpm e FC Min de 120 bpm. Em relação ao nível de experiência, os 

resultados da FC Max, Min e AVG foram bastante semelhantes nos dois grupos. 

Tabela 22. FC (Max, Min, AVG) da totalidade da amostra e de acordo com o nível de experiência. 

  Nível de Experiência 

 Total Amostra Mais Exp Menos Exp 

FC M DP M DP M DP 

Max 142 4.68 138 5.86 140 3.78 

Min 120 4.6 114 5.75 118 3.71 

AVG 130 4.51 125 5.64 128 3.64 

 

Em relação ao nível de experiência (Tabela 23), verificou-se que na FC 

AVG dos paraquedistas mais experientes foi registado um aumento considerável 

(de 95 para 150 bpm) entre os momentos 0 e 4, diminuindo nos momentos 4 a 5 

(de 150 para 137 bpm). Em relação aos paraquedistas menos experientes, a FC 
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AVG também registou um aumento considerável nos momentos 0 a 3 (de 102 

para 157 bpm) e diminuiu entre os momentos 3 e 5.  

A Figura 7 ilustra que em todos os momentos do salto os paraquedistas 

mais experientes registaram uma FC mais baixa em relação aos paraquedistas 

menos experientes. Foram verificadas diferenças estatisticamente significativas 

entre os dois grupos de paraquedistas em diferentes momentos: momento 1 

corresponde à fase de descolagem do avião, (t=2.264; p=.016); momento 2 

corresponde aos dois minutos antes dos paraquedistas saltarem do avião 

(t=2.586; p=.011); momento 3 corresponde à fase de queda livre (t=2.631; 

p=.011). Um aspeto interessante é que no momento 4 a FC de ambos os grupos 

ficou mais próxima.  

Tabela 23. FC nos diferentes momentos do salto em relação ao nível de experiência. 

 Mais Experiência  

 0 1 2 3 4 5 

 M DP M DP M DP M DP M DP M DP 
Max 92 14.5 118 14.6 139 8.92 158 9.79 162 8.31 157 9.98 
Min 88 16 95 17 112 12.8 137 12.4 141 9.93 122 11.4 
AVG 95 16.5 107 15.2 123 11.5 149 10 150 9.28 137 10.9 

 Menos Experiência  

 0 1 2 3 4 5 

 M DP M DP M DP M DP M DP M DP 
Max 103 19.1 128 16.3 146 15.1 159 11.9 159 17.2 155 17.8 
Min 96 16.8 110 13.5 126 16 146 17.2 143 17.9 130 13 
AVG 102 16.5 119 13.8 135 14.7 157 14.3 153 16.2 143 12.4 

 

 

MOMENTOS 

- - - - - - Menos Experientes      _______
 
Mais Experientes 

(*) Momentos 1, 2 e 3, diferenças estatisticamente significativas. 

Figura 7. FC AVG nos diferentes momentos do salto em relação ao nível de experiência. 
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Através das múltiplas comparações de Bonferroni, observa-se que, para as 

diferentes variáveis da FC (Min, Max, AVG), há vários momentos do salto que, 

quando analisados em pares, as diferenças são estatisticamente muito 

significativas. Analisando a FC AVG, apenas não foram observadas diferenças 

significativas nos momentos 2 e 5 (p=.221) e 3 e 4 (p>1.0), a mesma tendência 

constata-se para a FC Min, nos mesmos momentos (p>1.0). Em relação à FC 

Max, os momentos 3 e 4, 3 e 5, 4 e 5 (p>1.0) e os momentos 2 e 5 (p=.081) não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas. Estes resultados 

reforçam a constatação de que a FC entre os momentos 3 e 4 é bastante 

semelhante, não havendo diferenças entre os momentos em que os 

paraquedistas estão em queda livre e os dois minutos subsequentes após a 

abertura do paraquedas, quando estão na fase de voo de asa. Os outros pares de 

momentos demonstraram diferenças significativas (p<.01), com exceção da 

variável FC Max entre os momentos 2 e 4 (p=.014), da FC Min entre os 

momentos 0 e 1 (p=.022) e da FC AVG entre os momentos 3 e 5 (p=.012) e 4 e 5 

(p=.019) que registaram diferenças significativas (p<.05). Ou seja, desde o 

embarque no avião até o momento de queda livre e abertura do paraquedas, a FC 

(Max, Min, AVG) aumenta consideravelmente, existindo diferenças 

estatisticamente significativas, após esse momento, a FC aumenta ligeiramente 

ou até diminui, mas não significativamente. 

Assumindo esfericidade para a FC Min, e usando o Epsilon de 

Greenhouse-Geisser para a FC Max e AVG (Tabela 24), concluiu-se que a 

variável momento do salto produziu um efeito significativo na FC (Max: p<.001, 

=.820; Min: p<.001, =.821; AVG: p<.001, =.834). Da interação entre os 

momentos do salto e nível de experiência (Max: p=.681, =.008; Min: p=.007, 

=.056; AVG: p=.189, =.028), constatou-se que o momento do salto e o nível 

de experiência têm um efeito significativo apenas na FC Min. 
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Tabela 24. Nível de significância entre as variáveis e a FC. 

 

5.6. Resumo dos resultados obtidos nos diferentes estudos que 

integram os objetivos da presente tese de doutoramento 

Nesta última secção deste capítulo apresentam-se os resultados de uma 

forma sintetizada com o intuito de expor a progressão das evidências geradas ao 

longo da tese.  

O Objetivo 1 foi formulado de forma conhecer as investigações científicas 

publicadas na modalidade de paraquedismo no campo das áreas da psicologia e 

fisiologia. Este pressuposto foi desenvolvido pelo Estudo I – Ansiedade, traços 

de personalidade e carga interna objetiva em praticantes de paraquedismo: 

revisão sistemática. Os principais resultados indicam que em termos de 

investimento científico na modalidade de paraquedismo não houve um 

crescimento exponencial desde o ano 2000 até 2019, sendo que os anos de 2009 

e 2010 foram aqueles em que foram desenvolvidos três estudos, representando 

os anos de maior produção científica. Através da revisão sistemática foram 

identificados 21 estudos que cumpriam os critérios de inclusão. 

Em relação à caracterização dos indivíduos que integravam a amostra dos 

diferentes estudos, de salientar que 69% são do sexo masculino, 41% têm um 

nível de experiência avançado, mas 38% estavam a realizar o seu primeiro salto 

de paraquedas e, por esse motivo, 32% dos saltos foram realizados através do 

salto tandem, sendo a percentagem maior o salto de abertura manual com 57%. A 

maioria das investigações utilizou uma amostra com até 25 indivíduos, 

representando 33%, seguindo-se amostras que compreendiam 26 a 50 indivíduos 

Variável FC Testes df F Sig. Eta-quadrado 
parcial 

Potência 
Observada 

Momento 
 

Max 
Greenhouse-

Geisser 
2.534 255.904 .000* .820 1.000 

Min Sphericity ass. 5 257.554 .000* .821 1.000 

AVG 
Greenhouse-

Geisser 
2.814 282.332 .000* .834 1.000 

Momento * 
Experiência 

Max 
Greenhouse-

Geisser 
2.534 .457 .681 .008 .133 

Min Sphericity ass. 5 3.291 .007 .056 .893 

AVG 
Greenhouse-

Geisser 
2.814 1.621 .189 .028 .406 
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com uma representatividade de 24%. Apenas 15% dos estudos utilizaram 

amostras com mais de 100 indivíduos. 

No que diz respeito à área de estudo, 14% dirigiram as suas investigações 

para o campo da fisiologia, 38% para a psicologia, mas a maior representação, 

com 48%, advém de estudos que abordam em simultâneo as áreas da psicologia 

e fisiologia, ou estudos psicofisiológicos. Estes envolvem o estudo do 

comportamento humano através de fenómenos biológicos, tal como refere 

Danucalov (2010) que descreve a psicofisiologia como um ramo das ciências do 

desporto que estuda a relação entre o corpo e a mente decorrentes de estímulos 

stressantes, físicos e psicológicos. 

No que diz respeito aos instrumentos utilizados, constatou-se uma panóplia 

ou diversidade de procedimentos e de instrumentos para a recolha de dados, no 

entanto, foi possível constatar uma tendência. Para o estudo do traço de 

ansiedade o STAI foi bastante utilizado e também o kit Salivette para a análise do 

cortisol salivar que, como referem Nohara et al. (2016), é uma forma eficaz e 

válida de medir os níveis de ansiedade. Para o estudo dos traços de 

personalidade a SSS-V foi a mais utilizada de forma a estudar uma característica 

muito peculiar em atletas de modalidades de alto risco que é a procura de 

sensações. Outros questionários também foram utilizados para estudar as 

diferentes dimensões da personalidade, nomeadamente: o NEO-PI-R e o EPQ-R. 

Para o estudo da carga interna, mais precisamente da FC, dois instrumentos 

foram os mais utilizados: monitor FC Polar® e o Holter ECG. 

O Objetivo 2 foi desenvolvido com intuito de conhecer o IMC, peso, 

gordura corporal e altura do grupo de paraquedistas, agrupando-os de acordo 

com a classificação de referência de IMC, e verificar se existem diferenças 

estatisticamente significativas do IMC de acordo com as variáveis: grupo de 

etário, tipo de prática, nível de experiência e disciplina praticada no 

paraquedismo. Este objetivo foi desenvolvido no Estudo II – Estudio de las 

diferencias en el IMC entre paracaidistas en función del grupo de edad, 

disciplina, tipo de práctica y experiencia. Os resultados gerados mostram que 

o IMC médio para a totalidade da amostra se situa nos 24.8, somente na faixa 

etária dos 46-62 anos (25.6), na disciplina de PA (26.3) e VQL (26.1) se 

registaram valores de IMC acima dos 24. 
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Na variável peso registou-se um valor médio que se situa nos 77 kg, sendo 

o valor mais alto na disciplina de VQL (87 kg) e o mais baixo na disciplina de FF. 

Em relação à altura média foi registado um valor de 1.76 m e também os 

praticantes de VQL obtiveram o valor mais elevado com 1.83 m. Foi na variável 

massa gorda que se registaram as maiores oscilações entre as diferentes 

variáveis, sendo que, para a totalidade da amostra, foi obtido um valor médio de 

19.5%, oscilando entre 15.3% para os praticantes de FF e os 22.6% para os 

praticantes de VF. Observou-se que 59% da totalidade da amostra se encontra na 

categoria de Peso Normal, no entanto, 30% já se situa na categoria de 

Sobrepeso. Registou-se uma menor percentagem na categoria de Sobrepeso nos 

paraquedistas com uma prática competitiva (21%) e nos praticantes da disciplina 

de FF e VQL, ambas com 25%. 

Através da análise de associação das quatro variáveis independentes, 

constatou-se uma tendência para os paraquedistas com uma prática mais 

recreativa optarem pela disciplina de VF e deterem menos experiência e, como 

seria expectável, os paraquedistas com maior nível de experiência praticarem a 

modalidade numa vertente mais competitiva. Através da análise multivariada, os 

resultados apontam que somente nas interações entre o IMC e as variáveis nível 

de experiência e disciplina (p=.047; =.334); nível de experiência e tipo de 

prática (p=.049; =.327); disciplina e tipo de prática (p=.045; =.351), existem 

diferenças estaticamente significativas. 

O Objetivo 3 foi enunciado para descrever os traços de personalidade dos 

praticantes de paraquedismo e estudar as diferenças das cinco dimensões. Este 

objetivo foi abordado no Estudo III – Rasgos de personalidad de los 

paracaidistas portugueses. Um resultado pertinente foi a pontuação elevada 

obtida pela totalidade da amostra nas dimensões de Extroversão e 

Conscienciosidade e a pontuação baixa na dimensão Neuroticismo. São 

preditores que os paraquedistas que participaram no estudo são indivíduos 

extrovertidos, assertivos, disciplinados, metódicos, organizados e com baixa 

tendência a estados de ansiedade e de depressão. 

Em relação à correlação das três variáveis independentes com as 

diferentes dimensões da personalidade, só foram identificadas diferenças 

estatisticamente significativas na dimensão Conscienciosidade segundo o nível de 
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experiência, ou seja, os paraquedistas com maior nível de experiência revelam 

pontuação mais alta nesta dimensão. Nas outras variáveis não foram identificados 

resultados estatisticamente significativos, o que pressupõe que os paraquedistas 

são um grupo homogéneo com traços de personalidade similares entre os 

praticantes. 

Sendo a procura de sensações uma das características da personalidade 

mais estudada nos praticantes de desportos de risco, foi formulado o Objetivo 4 

que procura conhecer a intensidade do traço SS e comprovar se existem 

diferenças segundo as variáveis sexo, idade e nível de experiência. Este objetivo 

foi respondido pelo Estudo IV – La búsqueda de sensaciones en paracaidistas 

portugueses. Os resultados obtidos registaram pontuações mais elevadas nas 

dimensões TAS e ES e mais baixa nas dimensões DIS e BS, registando um valor 

total de 22.46 pontos na escala SS, sendo um valor superior ao registado no 

estudo de referência realizado por Zuckerman et al. (1991) que estudou a 

população em geral. 

Foi registado um resultado que aponta diferenças estatisticamente 

significativas, nomeadamente na variável DIS segundo a variável idade, sendo 

que os mais jovens obtiveram uma pontuação mais alta nesta dimensão 

comparativamente com os praticantes de idade superior. Como no Estudo II, os 

resultados apontam que os atletas de paraquedismo são um grupo com 

características de personalidade bastante similares entre toda a comunidade, não 

existindo resultados com diferenças estatisticamente significativas nas variáveis 

em estudo.  

O Objetivo 5 foi formulado de forma a identificar a variação da FC dos 

paraquedistas portugueses durante seis momentos no primeiro salto do dia, tendo 

em conta a variável nível de experiência. Este objetivo foi estudado no Estudo V 

– Analysis of the objective internal load in portuguese skydivers in the first 

jump of the day. Os resultados traduziram-se numa FC AVG em todos os 

momentos do salto ligeiramente superior nos paraquedistas menos experientes 

(128 bpm) em comparação com os mais experientes (125 bpm), constatando-se 

que no momento 4 (que corresponde à média da FC dois minutos após a abertura 

do paraquedas) houve uma aproximação da FC entre os dois grupos que se fixou 

numa diferença da FC de 3 bpm. Outro resultado pertinente mostra que, mesmo 
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no momento 0 (média dos 15 minutos que antecedem à entrada no avião), os 

paraquedistas menos experientes já registavam um valor de 102 bpm. 

Em relação ao nível de experiência, constatou-se um aumento da FC AVG 

entre o momento 0 e 3 em ambos os grupos, um ligeiro aumento entre o momento 

3 e 4 e uma diminuição entre o 4 e 5, nos mais experientes, sendo que nos 

menos experientes, desde o momento 3 até ao 5, a FC diminui. 

Em relação às diferenças dos resultados da FC AVG entre os momentos 

do salto, só não foram estatisticamente significativos entre os pares 2 e 5 (p=.221) 

e 3 e 4 (p>1.0). 

Em relação ao momento do salto e segundo a variável nível de experiência, 

registaram-se resultados com diferenças estatisticamente significativas entre os 

dois grupos nos momentos 1 (t=2.264; p=.016); momento 2 (t=2.586; p=.011) e 

momento 3 (t=2.631; p=.011).  
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CAPÍTULO 6. DISCUSSÃO 

Neste capítulo irá expor-se de forma mais profunda e detalhada a 

discussão dos resultados gerados pelos diferentes estudos desenvolvidos, 

sustentados com outros trabalhos de investigação em que a área de estudo ou as 

metodologias utilizadas sejam semelhantes.  

Todos os estudos desenvolvidos na presente tese contribuíram para o 

melhor conhecimento da modalidade de paraquedismo em diferentes áreas de 

estudo, por esse pressuposto foram realizadas várias investigações transversais, 

focando o campo da antropometria, psicologia e fisiologia, englobando assim 

várias áreas do conhecimento das ciências do desporto. 

Partindo deste alinhamento das diferentes áreas do conhecimento, foi 

realizado primeiramente um estudo de revisão sistemática que tivesse como 

critérios de inclusão a modalidade de paraquedismo e as diferentes áreas de 

estudo já mencionadas. Posteriormente, foi feito um estudo sobre o perfil 

antropométrico dos atletas de paraquedismo, tendo em consideração também 

algumas variáveis indissociáveis à modalidade, como sejam o nível de 

experiência, o tipo de prática, a disciplina praticada e o grupo etário. 

Posteriormente, realizou-se um estudo onde foram abordadas características da 

personalidade, analisando os diferentes domínios e possíveis associações com 

algumas variáveis em estudo em atletas de paraquedismo. Seguidamente, foi 

realizado um estudo que incidiu sobre o fenómeno de comportamento ou de 

motivação dos praticantes de modalidades de alto risco, que a literatura científica 

sugere ser muito vincado, que se designa por traço SS. Por fim, realizou-se um 

estudo onde se procurou analisar a oscilação da FC em diferentes momentos 

(antes, durante e após um salto de paraquedas), e se o nível de experiência é 

uma variável que produz efeitos significativos na FC de um paraquedista.  

De forma a tornar o documento mais percetível e simples de consultar, a 

organização da discussão será feita segundo os objetivos formulados nos 

diferentes estudos realizados. No final deste capítulo inclui-se uma secção onde 

consta uma discussão global de todos os objetivos e estudos desenvolvidos na 
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presente tese. 

6.1. Objetivo 1. Conhecer as investigações publicadas na 

modalidade de paraquedismo no campo da psicologia e fisiologia 

O Estudo I coincidiu com o primeiro objetivo da tese de doutoramento, que 

pretendeu conhecer os estudos investigativos que foram publicados em revistas 

científicas e que se centram na modalidade de paraquedismo, tendo como objeto 

de estudo as áreas da psicologia (perfil ou traços de personalidade e níveis de 

ansiedade) e da fisiologia (os efeitos de um salto de paraquedas na FC do atleta). 

A partir destes pressupostos, importa analisar a evolução da investigação na 

modalidade, a metodologia ou desenho investigativo que foi mais utilizado, e 

neste aspeto importa conhecer que tipo de amostra é utilizada (número total da 

amostra, experiência na modalidade), instrumentos utilizados para recolha de 

dados e qual o protocolo utilizado e indicadores estudados. Para este desígnio foi 

realizada uma revisão sistemática sobre a modalidade de paraquedismo e 

relacionada com as áreas enunciadas (Ato et al., 2013; Moher et al., 2015). Os 

resultados globais apontam que não existe um grande investimento investigativo 

no paraquedismo e, em termos metodológicos, são utilizados maioritariamente 

amostras de pequena dimensão (<25 indivíduos). Constatou-se que a maioria das 

investigações incide nas duas áreas de estudo em simultâneo, ou seja, analisou 

marcadores fisiológicos e psicológicos, e verificou-se uma tendência de utilização 

de alguns instrumentos específicos, apesar de o protocolo e critérios de aplicação 

não serem idênticos (por exemplo, a definição do nível de experiência do 

indivíduo não foi consensual nem o tipo de salto utilizado). 

6.1.1. Instrumentos utilizados 

Verificou-se um padrão de utilização de determinados instrumentos, 

consoante a área de estudo e os marcadores a avaliar. Abordando a discussão do 

traço e estado de ansiedade o questionário STAI foi o que teve maior consenso 

entre os investigadores. Spielberger et al. (1970) referem que veio permitir aos 

investigadores no âmbito do desporto dispor de um instrumento que avalia o traço 

e estado de ansiedade. É um instrumento utilizado não só no âmbito desportivo, 
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mas também em populações com perfil comum, como lesões (Hernández-Mendo 

et al., 2011; Chica et al., 2019). Nesta revisão encontraram-se sete publicações 

que utilizaram este instrumento (Woodman et al., 2008; Mujica-Parodi et al., 2009; 

Woodman et al, 2009; Carlson et al., 2012; Hare et al., 2013; Bołdak & 

Guszkowska, 2013; Mujica-Parodi et al., 2014).  

Os kits Salivette, possivelmente por serem um método de mensuração 

eficaz, acessível, rápido e não invasivo, foram também utilizados para a obtenção 

dos valores de cortisol (um marcador fisiológico de avaliação da ansiedade). A 

utilização dos kits permitiu que a recolha fosse realizada em qualquer situação, 

sem problemas de reatividade, nem constrangimentos práticos ou éticos, comuns 

aos métodos de coleta de sangue e urina (Soares & Alves, 2006). Apesar disso, 

foi identificado um estudo que utilizou a recolha de amostra de sangue (Mujica-

Parodi et al., 2014) e outro de urina (Hynynen et al., 2009) para a análise dos 

valores de cortisol. A análise da concentração de cortisol salivar é um marcador 

bastante estudado em diferentes modalidades desportivas (Kargarfard et al., 

2018; Rowell et al., 2018), embora existam investigadores que analisam amostras 

de sangue para estudarem os valores de cortisol (Reynoso-Sánchez et al., 2017). 

Existe um interesse científico em conhecer os traços de personalidade dos 

praticantes de desportos de risco extremo. Monasterio et al. (2012) abordaram as 

características da personalidade dos praticantes de base jumping (modalidade 

associada a graves lesões e inclusive a morte) e constataram que a maioria dos 

praticantes apresentava um perfil de baixa tendência em se preocupar com 

futuros problemas, medos de incertezas e introversão. Para além disso, existe 

também interesse em comparar os traços de personalidade entre praticantes de 

desportos de risco extremo e indivíduos que não praticam essas modalidades. 

Tok (2011) constatou que quem pratica modalidades de risco extremo revela um 

perfil mais alto ao nível da Extroversão e Abertura à Experiência e mais baixo de 

Consciência e Neuroticismo. Para intervenções ao nível psicológico, é de extrema 

importância conhecer e avaliar a competência psicológica dos atletas, de forma a 

melhorar os resultados e prestações desportivas (Bonilla, 2019). Conhecendo 

com maior profundidade o perfil dos praticantes podemos também aperfeiçoar a 

oferta desportiva de forma a melhorar o turismo desportivo. 
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Nos artigos analisados onde os investigadores se dedicaram ao estudo dos 

traços de personalidade, o questionário SSS-V, foi o mais utilizado, pois reflete 

quatro dimensões do traço de personalidade: TAS, ES, DIS e BS. Como se 

presume, os pressupostos do SSS-V contribuem para conhecer as preferências 

de risco, mas também como uma avaliação da construção da personalidade em si 

(Zuckerman et al., 1964). Outro instrumento também utilizado, que enfatiza 

diferentes fatores na dimensão da personalidade, foi o questionário NEO-PI-R. 

Costa e McCrae (1995) referem que é utilizado para análise dos traços da 

personalidade focando aspetos variados, nomeadamente as cinco dimensões da 

personalidade (Abertura à Experiência, Conscienciosidade, Extroversão, 

Amabilidade e Neuroticismo). É um instrumento abrangente e atual (Gomà-i-

Freixanet et al. 2020) utilizado para compreender a personalidade, sendo 

amplamente testado quanto à confiabilidade e validade, inclusive a validação 

transcultural (Costa & McCrae, 1992a). O questionário EQP-R foi também 

utilizado em dois artigos, avaliando as três dimensões/fatores essenciais da 

personalidade – Psicoticismo, Extroversão e Neuroticismo (Almiro & Simões, 

2014). Foram também utilizados instrumentos para avaliar doenças 

psicossomáticas, como a alexitimia, nomeadamente a TAS 20 (Taylor et al., 

1988). 

Para o estudo da carga interna objetiva, nomeadamente a FC e a sua 

variabilidade, foram identificados dois instrumentos que tiveram maior taxa de 

utilização, nomeadamente o Holter e o monitor Polar®. 

A gravação de ECG através do Holter foi utilizada em três estudos (Mujica-

Parodi et al., 2009; Dikecligil & Mujica-Parodi, 2010; Carlson et al., 2012) através 

da sua aplicação óbvia na medicina desportiva para registar as FC dos atletas 

durante o movimento, sendo um instrumento já utilizado em estudos com alguns 

anos (Ducardonnet et al., 1987). Ao longo do tempo existiu uma enorme 

preocupação em validar instrumentos para medir com exatidão a FC e o Holter 

era o mais fiável, embora tivesse a desvantagem de só poder ser usado em 

estudos laboratoriais (Thivierge & Léger, 1988). Desta forma, foram desenvolvidos 

outros tipos de sistemas de monitorização ambulatória que fossem válidos e 

fiáveis, sendo simultaneamente menos complexos e confortáveis para os usuários 

(Nault et al., 2019). 
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Outro tipo de instrumento identificado foi o monitor FC Polar®, tendo sido 

utilizado em três estudos (Clemente-Suárez et al., 2016a; Hynynen et al., 2009; 

Cavalade et al., 2015). Este instrumento é apropriado e válido para monitorizar as 

respostas de FC em tarefas laboratoriais, sendo um dispositivo leve e portátil 

bastante útil para obter as informações em indivíduos saudáveis (Goodie et al., 

2000). O uso deste instrumento cresceu bastante nos últimos anos, tendo a 

utilidade de possibilitar a gravação dos dados da FC durante a prática desportiva 

para futura análise e, assim, ajustar o programa de treino (Hernando et al., 2016). 

Verificou-se que, para a análise do estudo da FC, os procedimentos não 

foram consensuais, onde o tempo total de utilização dos dispositivos foi a 

diferença mais notória entre os vários estudos. Identificamos um estudo que 

utilizou instrumentos de medida da FC uma hora antes e os retirou duas horas 

após o salto (Mujica-Parodi et al., 2009) e outro estudo que registou a FC durante 

30 segundos em quatro momentos diferentes (Woodman et al., 2009). Também 

identificamos outro estudo (Dikecligil & Mujica-Parodi, 2010) que registou a FC em 

quatro condições: duas situações de cinco minutos no laboratório, uma medição 

de 24 horas e uma no dia do salto (sendo registado durante três horas: duas 

horas antes e uma hora após o salto). 

6.1.2. Caracterização da amostra 

Relativamente à variável sexo, os homens têm uma predominância maior 

na modalidade de paraquedismo. Verificou-se uma acentuada assimetria entre 

praticantes homens e mulheres, podendo ser observada na maioria dos estudos, 

referindo os autores que os homens apresentam maior fidelidade à prática e 

menor índice de abandono (Marivoet, 2001, 2005; Gomes, 2005). Esta tendência 

é também constatada noutros desportos de risco, como é a modalidade de 

parapente (García & González, 2019) e base jumping (Monasterio et al., 2018). 

Num estudo realizado por Uchoga e Altmann (2016), os autores concluíram que, 

já na infância, os meninos demonstraram uma maior predisposição para arriscar e 

enfrentar desafios e medos em diferentes modalidades desportivas 

comparativamente às meninas.  
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O número de indivíduos que compõem a amostra num estudo de 

paraquedismo deverá ser sempre uma questão merecedora de uma discussão 

profunda, focada num ponto fundamental, a segurança. Quanto maior o número 

de paraquedistas no ar, maior é a probabilidade de sucederem acidentes. Tal 

como referem Barrows et al. (2005), uma das causas de fatalidade na modalidade 

é a colisão de paraquedistas, tanto no momento de queda livre como já em voo 

de asa, principalmente quando se encontram a uma baixa altitude.  

Na revisão sistemática verificamos que as investigações, nomeadamente 

aquelas que utilizaram procedimentos que analisavam as variáveis que 

necessitavam de um ambiente ecológico (salto em queda livre a partir de um 

avião), recorreram a amostras mais reduzidas, centrando-se em variáveis 

sobretudo de carácter fisiológico (FC, cortisol e outros parâmetros bioquímicos). 

Estudos como o desenvolvido por Dikecligil e Mujica-Parodi (2010) utilizaram uma 

amostra de 33 indivíduos, realizando um salto tandem, de forma a estudar a VFC 

em diferentes momentos do salto e também nas 24 horas antecedentes. Allison et 

al. (2012) também utilizaram o mesmo tipo de salto para o estudo de 29 

indivíduos dos 44 da amostra total, de forma a identificar se existe algum padrão 

do SNA que desperta comportamentos de procura de sensações nos indivíduos.  

Por outro lado, e contrastando com as investigações com amostras de 

número reduzido (essencialmente analisando marcadores fisiológicos), 

encontramos estudos com amostras maiores, mas que não pressuponham 

recolha de dados durante o salto. Tal foi o caso de Bołdak & Guszkowska (2013) 

que utilizaram 143 indivíduos e uma investigação com características 

metodológicas muito diferentes. Aplicavam questionários em dois momentos 

(antes e após o salto) para determinar se os paraquedistas são um grupo 

homogéneo em termos de características da personalidade. Seguindo esta linha 

de pesquisa, Castanier et al. (2010) estudaram 302 sujeitos, em que 51 eram 

paraquedistas, e a área de investigação do estudo era centrada nas relações 

entre as dimensões da personalidade e a propensão para a procura de risco. 

Parece evidente que, dependendo das características metodológicas da 

investigação e da sua área de estudo, o número de indivíduos da amostra é 

determinante. 
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A caracterização da amostra não pode estar dissociada do nível de 

experiência na modalidade e do tipo de salto utilizado nos procedimentos. 

Segundo o RTN da FPP (2021a), a evolução que se encontra ligada à prática de 

paraquedismo compreende os saltos de AM e os saltos de AA. Existe também 

qualificação específica de paraquedismo desportivo na vertente piloto/instrutor de 

tandem (uma variação do tipo de salto tradicional em que saltam duas pessoas: o 

instrutor devidamente qualificado e um passageiro que normalmente não têm 

experiência e deseja uma experiência de queda livre segura e controlada). Na 

maioria das investigações foram utilizados saltos de AM e saltos tandem. Price e 

Bundensen (2005) utilizaram estes dois tipos de saltos, uma vez que 20 

indivíduos da amostra não tinham nenhuma experiência na modalidade e o salto 

tandem, como já foi referido, ser uma forma controlada de reproduzir um agente 

stressor em contexto ecológico. No entanto, Woodman et al. (2009) utilizaram 

somente o tipo de salto de AM, pois a totalidade da amostra revelava possuir uma 

grande experiência com uma média de 240 saltos. Parece inegável que o tipo de 

salto está relacionado com o nível de experiência na modalidade por parte da 

amostra, isto porque as questões da segurança são sempre a primeira prioridade 

nesta modalidade específica. 

6.2. Objetivo 2. Conhecer o IMC, peso, gordura corporal e altura 

do grupo de paraquedistas, agrupando-os de acordo com a 

classificação de referência de IMC 

O Estudo II corresponde ao segundo objetivo da presente tese que 

pretendeu conhecer o IMC, peso, gordura corporal e altura do grupo de 

paraquedistas que fizeram parte da amostra, agrupando-os de acordo com a 

classificação de referência de IMC. Procuramos verificar se existiam diferenças 

estatisticamente significativas do IMC nas variáveis grupo etário, tipo de prática, 

nível de experiência e disciplina praticada no paraquedismo. Aparenta ser 

irrefutável que o peso, idade e até a condição física são fatores diretamente 

associados ao risco de lesões durante a prática desportiva. 
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6.2.1. Importância do estudo do IMC no campo desportivo 

Na comunidade desportiva, nomeadamente em modalidades em que o 

desempenho desportivo está ligado diretamente ao peso do atleta, como seja a 

escalada, tem sido estabelecido que um valor de IMC baixo poderá potenciar 

melhores resultados (Grønhaug, 2019). Grønhaug também concluiu que o IMC 

não tem associação direta na taxa de lesões ou no nível de performance na 

prática da escalada, pois considera que os escaladores estão treinados com o 

seu próprio peso corporal, ou seja, um alpinista depende apenas da força relativa 

(relação potência-peso). No entanto, no estudo desenvolvido por Pons et al. 

(2018) é referido que a redução de peso poderá ter um impacto positivo em 

objetivos a curto prazo, ou seja, uma redução de peso antes de uma competição 

pode ser benéfico. A existência de conclusões divergentes remete para uma 

discussão mais profunda sobre a existência, ou não, de associação direta entre o 

aumento do risco de lesões e o aumento do IMC.  

Na revisão sistemática realizada por Amoako et al. (2017) é sugerido que 

há uma correlação diretamente positiva entre um maior valor de IMC e um maior 

risco de lesões na articulação tibiotársica, nomeadamente entorses no momento 

de mudanças de direção ou de paragem (a força aplicada nos ligamentos excede 

a capacidade de suporte e de estabilidade da articulação). Nesta revisão também 

foi sugerido que as lesões no joelho também estão fortemente associadas a IMC 

mais elevados. Foi também evidenciado que valores baixos de IMC, ou seja, na 

categoria de Baixo de Peso (segundo Ardern et al. (2014) são valores de IMC 

inferiores a 18.5) poderão aumentar o risco de lesões em determinados tipos de 

atletas, nomeadamente, mulheres que apresentam um percentual baixo de 

gordura corporal, podendo desencadear maiores riscos de osteoporose, 

amenorreia e fraturas por stress. Hartley et al. (2018) constaram que a 

probabilidade de um atleta do sexo masculino sofrer uma entorse é 3.85 vezes 

maior nos que têm um valor de IMC maior ou igual a 30.2 comparativamente aos 

que registam um valor de IMC inferior. 

As investigações apontaram que, o mais profícuo para a minimização de 

possíveis lesões desportivas, será manter o valor de IMC dentro dos parâmetros 

normais, na medida em que valores extremos podem desencadear diferentes 
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tipologias de lesões, quer ao nível muscular ou articular quer ao nível hormonal. 

Numa primeira análise pode então considerar-se que o IMC poderá ter um efeito 

positivo ou negativo no rendimento desportivo. 

Outro ponto importante, no que diz respeito à importância do estudo do 

IMC, é a análise comparativa deste marcador antropométrico em diferentes 

modalidades desportivas. Inúmeras investigações analisaram o IMC dos atletas 

em diferentes modalidades desportivas. Pireva (2019) estudou atletas de andebol 

e basquetebol, tendo obtido os seguintes resultados: andebolistas – IMC=26.1, 

altura=1.86 m, peso=91 kg; e basquetebolistas – IMC=24.3, altura=1.93 m, 

peso=91 kg. Jameel et al. (2019) estudaram outras modalidades desportivas, 

nomeadamente o hóquei (IMC=22.6, altura=1.72 m, peso=66.62 kg), o futebol 

(IMC=22.9, altura=1.71 m, peso=67 kg) e o críquete (IMC=21.8, altura=1,73 m, 

peso=69.36 kg). Ao analisar modalidades de combate, Reale et al. (2019) 

também constataram que se registam diferenças entre o IMC de atletas 

masculinos de taekwondo (IMC=20.7) e de boxe (IMC=22.7).  

Parece que, atualmente, ainda subsiste a necessidade de continuar a 

estudar e a analisar o IMC dentro de todo o universo das modalidades desportivas 

porque, em primeira instância, há sempre novas modalidades a surgir e, segundo, 

com as novas exigências competitivas e avanços na ciência, o atleta parece estar 

sempre a adaptar-se a contextos cada vez mais competitivos. 

6.2.2. IMC na modalidade de paraquedismo 

De acordo com a pesquisa que efetuamos não foram encontradas 

investigações em que o seu objeto de estudo seja o IMC na modalidade de 

paraquedismo desportivo. O único estudo com características similares, com a 

exceção da amostra ser constituída por paraquedistas militares, foi desenvolvido 

por Yáñez-Sepúlveda et al. (2021). No entanto, este estudo não analisou se as 

variáveis que estão intimamente ligadas ao paraquedismo, como a disciplina 

praticada e o nível de experiência, são potenciadoras de resultados 

estatisticamente diferentes no IMC. Os resultados deste estudo registaram um 

valor médio no IMC de 26 (o que significa que a média dos paraquedistas está na 

categoria de Sobrepeso), um peso corporal de 76.7 kg, altura de 1.72 m e gordura 
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corporal de 20.6%. Este estudo pioneiro forneceu dados de extrema importância 

para que possam ser analisados noutro contexto, neste caso específico, atletas 

civis portugueses.  

Os resultados encontrados no nosso estudo demonstraram que, para a 

média da amostra, o IMC foi ligeiramente inferior ao estudo citado, situando-se 

em 24.8. No que ao peso diz respeito, o resultado obtido foi bastante semelhante 

situando-se nos 77 kg. A altura registada foi ligeiramente superior, fixando-se nos 

1.76 m e, por fim, a gordura corporal fixou-se nos 19.5%.  

De realçar que 59% dos paraquedistas da amostra se situou na categoria 

de Peso Normal. No entanto, registou-se 37% que se incluem na categoria de 

Sobrepeso e Obesidade. Este resultado poderá ser explicado pelo facto de 

mesmo os atletas com o tipo de prática direcionada para a competição terem uma 

atividade física com frequência muito irregular ou pouco constante. Segundo as 

recomendações da World Health Organization (WHO, 2020), os indivíduos adultos 

(18-64 anos), de forma a fomentar benefícios para a saúde, devem adotar os 

seguintes comportamentos: limitar o tempo de inatividade física, realizar pelo 

menos 150 a 300 m de AF de intensidade moderada ou pelo menos 75 a 150 m 

de AF de intensidade vigorosa. 

As questões relacionadas com o peso corporal são de enorme importância, 

porque estão relacionadas com aspetos ligados à saúde dos paraquedistas. 

Autores como Fer et al. (2021) constataram que as lesões em paraquedistas 

tendem a localizar-se nos membros inferiores (64.3%) devido ao impacto no solo, 

sobretudo no momento da aterragem (83.3%).  

Não obstante estes dados serem de fulcral importância, torna-se imperativo 

também analisar mais profundamente a associação entre os marcadores 

antropométricos e as variáveis em estudo: disciplina praticada no paraquedismo, 

nível de experiência, grupo etário e tipo de prática. Os resultados obtidos na tese 

evidenciaram que só na variável disciplina é que os resultados obtiveram maiores 

diferenças. Atletas que desenvolviam a sua prática dentro da disciplina de FF 

obtiveram resultados inferiores em todos os marcadores antropométricos quando 

comparados com atletas de VQL. Por exemplo, na altura a diferença foi de 11 cm 

e no peso foi de 13 kg. Esta constatação poderá ser explicada por motivos de 

eficácia e eficiência no rendimento desportivo específico em cada disciplina. 
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Como na VQL o objetivo é atingir a máxima velocidade numa altitude 

determinada, e como um objeto mais pesado provoca uma maior força em relação 

à pressão do ar, atinge-se dessa forma uma maior velocidade e também um 

melhor rendimento desportivo. Como é evidente existem outras variáveis que 

determinam um melhor resultado nesta disciplina, por exemplo o alinhamento dos 

segmentos corporais de forma a reduzir a resistência ao ar e também o ângulo do 

corpo em relação ao solo. Já os atletas de FF são avaliados no seu desempenho 

durante a queda livre, realizando diferentes movimentos artísticos nas diferentes 

orientações verticais, sendo que os critérios de avaliação são bastante 

semelhantes aos utilizados na ginástica desportiva, em que a harmonia, 

combinação e fluidez dos movimentos são fatores pontuáveis. Silva et al. (2020) 

descreveram o perfil antropométrico de 280 ginastas que participaram nos Jogos 

Europeus de 2015, tendo resultados médios no peso corporal de 57.8 kg, na 

altura de 1.47 m e no IMC de 21.1. Estes valores vão de encontro ao perfil de 

atletas de FF que também registaram um peso e altura inferiores 

comparativamente aos praticantes das outras disciplinas. 

Estes resultados sugerem que há um padrão específico, em termos 

antropométricos, no que respeita à prática de uma determinada disciplina 

específica no paraquedismo. Pela análise multivariada só nesta variável é que o 

resultado se aproximou de ser considerado estatisticamente significativo (p=.059; 

=.314), pelo que são necessários mais estudos para obter resultados mais 

robustos e consistentes. 

Em relação ao nível de experiência, os resultados foram bastante 

semelhantes nas varáveis em estudo entre os mais e menos experientes, sendo 

que os menos experientes obtiveram um resultado superior em 1.7% na gordura 

corporal, e um resultado inferior no peso e na altura.  

Na variável tipo de prática, as diferenças na gordura corporal já foram mais 

evidentes, sendo que os que praticam paraquedismo de uma forma recreativa 

obtiveram um valor superior em 4.4% em relação aos que praticam na vertente 

competitiva. Um resultado algo esperado na medida em que os atletas de 

competição devem ter um foco mais disciplinado e rigoroso, tanto na parte das 

aptidões físicas como na parte nutricional, já que o seu equipamento (arnês e 

asa) é desenhado para um determinado peso específico.  
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Na variável grupo etário, os mais novos apresentaram um IMC mais baixo 

1.62 que os mais velhos e uma diferença de peso de menos 4 kg, sendo que a 

altura média foi a mesma. Estes resultados foram ao encontro do estudo de 

Ogden et al. (2006) que constaram que o aumento da obesidade foi transversal 

em todos os grupos etários da população dos Estados Unidos da América e com 

maior incidência nos indivíduos com 40 ou mais anos. 

Analisando mais profundamente a associação entre todas as variáveis de 

estudo e o IMC, obtiveram-se resultados estatisticamente significativos, na 

associação das variáveis: disciplina e nível de experiência, nível de experiência e 

tipo de prática, e disciplina e tipo de prática. Atletas com menos experiência 

tendiam a praticar a disciplina de VF e um tipo de prática dirigida para a 

recreação. Esta constatação é plausível na medida que, para se atingir o patamar 

da competição, são necessários requisitos como o número de saltos, o que está 

ligado diretamente ao nível de experiência. Para além disso, a progressão da 

prática de paraquedismo inicia-se numa posição de voo em belly, ou seja, na 

posição que se aprende durante o curso de paraquedismo. É depois nesta 

posição que se evolui para o voo já com mais paraquedistas, que é a disciplina de 

VF. No lado oposto, atletas com mais experiência, procuram novos desafios, e a 

competição torna-se um desafio pessoal e coletivo, e também procuram 

disciplinas como o FF, que pressupõe qualquer forma de voo corporal que não 

seja somente em belly, o que possibilita voar em todo o tipo de posições, 

atingindo deste modo velocidades superiores. 

6.3. Objetivo 3. Descrever os traços de personalidade dos 

praticantes de paraquedismo e estudar as diferenças das cinco 

dimensões 

O Estudo III correspondeu ao terceiro objetivo que pretendeu estudar os 

traços da personalidade dos atletas de paraquedismo segundo o modelo Big Five, 

assim como analisar as variáveis sexo, idade e nível de experiência em função 

das dimensões da personalidade. Estas investigações são de extrema 

importância não só para conhecer as características da personalidade de atletas 

das modalidades de alto risco, mas principalmente para estabelecer um padrão 
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ou perfil de personalidade que seja mais adaptado para a minimização dos riscos 

associados à prática da modalidade. 

6.3.1. Traços de personalidade, sexo, nível de experiência e idade 

As primeiras investigações na modalidade de paraquedismo, que incidiram 

sobre os traços de personalidade, tiveram uma grande influência do investigador 

Seymour Epstein, sendo um dos peritos na área da psicologia da personalidade, 

dedicando mais de 40 anos ao estudo da personalidade humana. Uma das 

conclusões de extrema relevância é que quanto mais a psicologia avança como 

uma ciência acumulativa e integradora, mais fica limitada pela complexidade 

conceptual e extrema dificuldade do ser humano em observar-se com 

objetividade, honestidade e sem falsas ilusões (Epstein, 2002). Epstein, com a 

colaboração do investigador Walter Frenz, praticante de paraquedismo, iniciou 

uma série de investigações nesta modalidade, de forma a analisar os conflitos 

conscientes, nomeadamente através do salto de um avião que potencializava a 

ansiedade e uma possibilidade de morte caso o paraquedas não funcionasse 

corretamente (Epstein & Frenz, 1965). Nos seus estudos recorreram a uma 

amostra com paraquedistas com pouca experiência, de forma a avaliar os seus 

sentimentos motivacionais de aproximação ou de evasão em diferentes 

momentos do salto (antes e depois).  

No estudo da tese de doutoramento, registaram-se pontuações elevadas 

ao nível da intensidade nas dimensões Conscienciosidade e Extroversão, e 

pontuação mais baixa no Neuroticismo. Segundo a tabela estandardizada (Costa 

& McCrae, 2007) para as cinco dimensões, foi assinalado que 31.6% tem níveis 

Altos e 21.1% Muito Altos para a dimensão Extroversão. Sobre a dimensão 

Conscienciosidade, 57.9% situaram-se na categoria Alto e Muito Alto. No lado 

oposto, a dimensão Neuroticismo registou que 29.8% tem níveis Muito Baixos e 

36.8% Baixos. 

Numa primeira análise, e comparando os resultados com os de Magalhães 

et al. (2014) que também utilizaram o NEO-FFI para caracterizar os traços de 

personalidade da população portuguesa, verificou-se que a amostra de 

paraquedistas apresentou valores mais elevados na dimensão Extroversão e 
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Conscienciosidade e valores mais baixos na dimensão Neuroticismo. Nas 

dimensões Amabilidade e Abertura à Experiência os valores foram muito 

semelhantes nos dois estudos. Estes resultados reforçam as conclusões de 

estudos anteriores, em que praticantes de modalidades de risco tendem a ser 

mais extrovertidos, metódicos, disciplinados, mas também menos propensos a 

desenvolver estados neuróticos (Watson & Pulford, 2004; Marczak & Ginszt, 

2017; McEwan et al., 2019).  

A interpretação dos resultados obtidos através do modelo Torgersen 

(Torgersen, 1995; Vollrath & Torgersen, 2002), de acordo com os valores 

registrados nas dimensões Neuroticismo, Conscienciosidade e Extroversão, 

indica que os paraquedistas são empreendedores, proativos, responsáveis, 

seguros e confiantes nas suas habilidades, e com baixos níveis de impulsividade, 

sugerindo que em termos de operacionalização antes dos saltos, verificam os 

seus equipamentos (paraquedas), planejam o salto e gerenciam situações 

stressantes com os procedimentos de emergência adquiridos no seu treino, 

desencadeando respostas motoras e medidas mais adequadas que minimizem o 

risco físico associado à modalidade. É importante mencionar que se identificou 

uma relação positiva entre a dimensão Extroversão e Conscienciosidade e uma 

relação negativa de ambas com o Neuroticismo. A associação das diferentes 

dimensões foi motivo de reflexão para Castanier et al. (2010), pois a combinação 

de diversas facetas da personalidade em praticantes de desportos de risco 

poderia resultar numa maior ou menor possibilidade de potenciais acidentes, ou 

seja, todos os praticantes que revelavam baixa Conscienciosidade e alta 

Extroversão e Neuroticismo teriam mais probabilidades de terem um acidente. Ao 

contrário, a configuração de alta Conscienciosidade e Extorversão combinada 

com baixo Neuroticismo representa uma menor probabilidade de ocorrência de 

acidentes durante a prática desportiva. 

Nas modalidades de risco, é fundamental analisar a relação entre as 

dimensões, a fim de tentar prever que tipo de resposta é gerada numa situação 

de stress, e até mesmo a aceitação por parte do praticante das normas de 

segurança. Uma relação positiva também foi encontrada entre Extroversão, 

Amabilidade, Conscienciosidade e Abertura à Experiência. O envolvimento que o 

desporto promove a nível social, sobretudo em modalidades que expõem todo o 
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tipo de emoções e sentimentos, pode potenciar a sociabilidade, partilhar sonhos e 

medos, simpatia e curiosidade por novas experiências. 

Características de maior estabilidade emocional, abertura à experiência e 

maiores níveis de extroversão são registados em atletas quando comparados a 

não atletas (Egan & Stelmack, 2003; McKelvie et al., 2003), reforçando a teoria de 

que a prática desportiva aumenta a autoestima, reduzindo assim os estados 

depressivos (Nelson et al., 2007; González & Valadez, 2016). 

Analisando a variável sexo, uma das constatações que já foi referida no 

Estudo I, permitiu estabelecer uma concordância com outras investigações que 

também estudaram praticantes de modalidades de risco, constatando que são os 

homens os que mais procuram este tipo de modalidades (Monasterio et al., 2012; 

Nasimba & Chirivella, 2020). No Estudo III, também a amostra masculina foi a 

mais representativa, fixando-se nos 85.1% da amostra total, dificultando a 

discussão porque os resultados existentes ainda são pouco consistentes. Bandy 

(2021), no seu trabalho sobre estudos de género e desporto numa perspetiva 

histórica, referiu que só a partir de 1978 através da socióloga canadiense Ann Hall 

foi introduzido formalmente o conceito de “género” nas ciências do desporto. A 

partir desse momento foram desenvolvidos trabalhos de investigação científica 

tendo uma base de perspetiva feminista, o que não sucedia até então. Considera-

se, portanto, que é relativamente recente esta visão que o “género” começou a 

ser a ser utilizado para determinar padrões de comportamento, culturais ou 

psicológicos, em contraste com o termo “sexo” que só se centra nas questões 

biológicas.  

Constataram-se dois obstáculos à discussão, um prende-se com facto de 

investigações como de a Slanger e Rudestam (1997) que comparam dois grupos, 

(um de praticantes de modalidades de alto risco e outro de baixo risco) em 

relação às diferentes dimensões da personalidade, mas que não incluíram 

mulheres na amostra. Outro obstáculo deve-se a investigações como a de Price e 

Bundesen (2005) e Watson e Pulford (2004) que, mesmo tendo uma 

representação do sexo feminino, não consideraram a variável sexo não, sendo o 

seu foco o nível de experiência.  

Os resultados do Estudo III apontaram que, em relação ao nível de 

experiência na dimensão Conscienciosidade, registou-se uma diferença 
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significativa, revelando uma pontuação maior no grupo com maior experiência. 

Em termos práticos, isto significa que os atletas com mais anos de experiência e 

com maior número de saltos revelaram um maior sentido de responsabilidade, 

eram mais cautelosos e conscientes dos riscos envolvidos na prática desportiva. 

Uma possível explicação é o facto de que um maior número de saltos contribuiu 

para acumular experiência e conhecimentos essenciais para o atleta praticar o 

paraquedismo com altos níveis de segurança, focando-se em todas as tarefas e 

procedimentos antes, durante e depois de um salto. 

Verificamos que há resultados opostos, como na investigação de Price e 

Bundesen (2005) que obtiveram um resultado diferente na dimensão 

Neuroticismo (registando valores mais baixos em paraquedistas mais 

experientes). Bołdak e Guszkowska (2013) constataram que os paraquedistas 

eram um grupo heterogéneo, diferindo significativamente nas características de 

personalidade necessárias para sentir e correr riscos, sugerindo que as 

motivações para se envolver na prática desportiva de risco são diferentes. 

Guszkowska e Bołdak (2010) não encontraram diferenças entre paraquedistas 

experientes e novatos na procura por características sensoriais. 

Tok (2011), que também analisou as diferentes dimensões da 

personalidade utilizando o modelo dos cinco grandes fatores em praticantes de 

modalidades de alto risco e não praticantes de modalidades desportivas, 

constatou que a idade não teve nenhum efeito significativo nas diferentes 

dimensões. No entanto, foram identificados resultados com diferenças 

estatisticamente significativas entre praticantes e não praticantes, tendo os 

praticantes revelado pontuações mais elevadas nas dimensões Extroversão e 

Abertura à Experiência e pontuações mais baixas nas dimensões 

Conscienciosidade e Neuroticismo. Um resultado interessante é o facto de a 

idade não ter um efeito significativo nas diferentes dimensões da personalidade, 

um resultado que vai de encontro aos resultados gerados na presente tese, onde 

só foi identificada na dimensão Abertura à Experiência uma pontuação mais 

elevada no grupo de paraquedistas mais jovens. Rhodes e Smith (2006) 

apontaram que globalmente os estudos existentes sugerem que a idade não é 

uma variável moderadora da relação entre a personalidade e a atividade física, 

pese embora a relação direta entre o declínio da prática de atividade física e o 
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aumento da idade. 

McEwan et al. (2019) utilizaram no estudo de revisão o método estatístico 

de meta-análise, incidindo sobre as relações entre traços de personalidade e 

participação em desportos de risco. Estes autores concluíram que os praticantes 

de desportos de alto risco, quando comparados com os praticantes de desportos 

de baixo risco ou não praticantes, obtinham resultados significativamente mais 

elevados na Procura de Sensações, na Extroversão e na Impulsividade. Por outro 

lado, obtinham resultados mais baixos no Neuroticismo, na Dominância e na 

Sensibilidade à Punição. Não existiram diferenças significativas entre os dois 

grupos no Psicoticismo, Amabilidade, Conscienciosidade e Abertura à 

Experiência. Os resultados deste estudo abrangente de 39 artigos científicos vão 

na mesma linha de resultados gerados pela presente tese de doutoramento. 

6.4. Objetivo 4. Conhecer a intensidade do traço Procura de 

Sensações  

O Estudo IV correspondeu ao quarto objetivo da presente tese que 

pretendeu analisar com profundidade as diferentes dimensões do traço SS 

segundo o modelo de Zuckerman, tendo em conta as variáveis sexo, idade e nível 

de experiência. Existindo já resultados que apontavam que os praticantes de 

modalidades de risco apresentam valores ou níveis de intensidade mais elevados 

no traço SS do que os praticantes de modalidades de baixo risco, persiste a 

necessidade de desenvolver investigações em modalidades específicas e 

também de forma isolada e estudar variáveis que possam influenciar diretamente 

as diferentes dimensões do traço SS. 

6.4.1. Traço Procura de Sensações, sexo, idade e nível de experiência 

Gunnar Breivik, um dos grandes pensadores do século XX, analisou, num 

artigo do campo da sociologia desportiva, como a ansiedade no primeiro salto de 

paraquedas provocava a desintegração do mundo, pela inundação da mente por 

confrontos com a possibilidade da morte, sendo um foco de exploração 

fenomenológica porque literalmente, e não figurativamente, é uma atividade em 

que se cai no “vazio” (Breivik, 2010b). Bartholomeu et al. (2010) estudaram a 
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relação entre os estados emocionais, nomeadamente a ansiedade, e os traços de 

personalidade, concluindo que existiam correlações em alguns domínios que 

alcançaram significância estatística com a ansiedade. Esta constatação sugeriu 

que o nível de pontuação ou intensidade dos diferentes traços de personalidade 

num indivíduo pode desencadear diferentes estados emocionais que se traduzem 

também em diferentes estados de ansiedade. Como refere Kerr (1993), a teoria 

da reversão foi utilizada para explicar a relação entre ansiedade e o rendimento. A 

teoria da reversão postula que existem emoções primárias somáticas e 

transacionais que resultam de diferentes estados de metamotivação, sendo que 

estes estados orientam o comportamento e como o indivíduo interpreta os 

motivos num determinado momento. Por exemplo, um indivíduo num estado télico 

tende a estar orientado para objetivos muito concretos, organizado e metódico 

(Kerr & Mackenzie, 2014). Sobre esta teoria da reversão, Thatcher et al. (2003), 

num estudo cuja amostra era constituída por praticantes de paraquedismo, 

constataram que surpreendentemente não existiu nenhuma reversão no estado 

metamotivacional. No entanto, como estes ocorrem durante um curto espaço de 

tempo, podem ter ocorrido durante a prática não sendo identificados no estudo já 

que a recolha dos dados foi realizada 15 minutos antes de entrar no avião e 15 

minutos após a aterragem. 

Kunwar (2021) referiu que o fator da personalidade mais consistentemente 

analisado pela literatura científica é o traço de personalidade SS, sendo também 

esse fator da personalidade, como referiu Zuckerman (2017), um modelo 

explicativo da perspetiva motivacional para a prática de modalidades de risco. 

Um dos modelos que relaciona as modalidades de risco com a procura de 

sensações corrobora que os indivíduos que procuram atividades intensas, 

imprevisíveis, com necessidades de experienciar sensações ou emoções de 

grande intensidade, procuram suprimir essas mesmas necessidades através da 

prática de modalidades de risco. Martín-Albo e Núñez (1999) reforçaram que a 

prática dessas modalidades é um fator essencial para o bem-estar físico, mas 

sobretudo para o bem estar psicológico. Bołdak e Guszkowska (2016) referiram 

que a intensidade das diferentes dimensões SS são fatores de seleção primária 

numa fase inicial da prática da modalidade, principalmente nas mulheres. Munafò 

et al. (2003) reconheceram que este traço tem uma base genética, pese embora 
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não existam conclusões claras e precisas sobre quais os genes específicos e que 

vias neurobiológicas exercem esse efeito comportamental. Esta constatação vai 

ao encontro das conclusões de Ivorra et al. (2011) que confirmaram que os 

neurotransmissores como a serotonina e a dopamina estão fortemente 

associados à personalidade e inclusive a perturbações mentais como a depressão 

ou a ansiedade. 

Os resultados obtidos na presente tese de doutoramento no traço SS e das 

quatro dimensões apontam na mesma direção de estudos anteriores (Allison et 

al., 2012; Klinar et al., 2017; Zuckerman, 1994), registando pontuações mais altas 

nas dimensões TAS e ES, e menores nas dimensões DIS e BS. A pontuação 

menor foi registada na dimensão BS, um resultado inesperado, já que os 

praticantes de desportos de alto risco revelam uma maior rejeição de eventos 

repetitivos, de rotinas e da previsibilidade (Verma et al., 2017). Na pontuação total 

do traço SS (22.46) registou-se uma diferença em relação ao estudo de referência 

realizado por Zuckerman et al. (1991), que estudou a população geral, tendo 

registado um resultado de menor pontuação (19). Este resultado é suportado por 

Zuckerman (2007) que afirmou que o paraquedismo e o montanhismo são as 

modalidades em que os praticantes revelam maior intensidade no traço SS, 

especificamente na dimensão TAS. Gomà-i-Freixanet et al. (2012) também 

corroboraram este resultado, observando que as pontuações mais altas também 

são registadas na dimensão ES em atletas de modalidades de alto risco, sendo a 

DIS uma característica com maior expressividade dos praticantes de qualquer 

modalidade desportiva quando comparados com aqueles que não praticam 

nenhuma atividade desportiva. Um resultado interessante surge quando 

analisamos mais rigorosamente a dimensão DIS, comparando-o com algumas 

pesquisas sobre modalidades de alto risco (Allison et al., 2012; Klinar et al., 2017; 

Zuckerman, 1994). É possível identificar claramente que as pontuações obtidas 

na amostra de paraquedistas portugueses e noutros estudos desenvolvidos em 

Portugal (Correia & Horta, 2014; Costa, 2008; Santos, 2010) são claramente 

menores. Como já foi mencionado, esta dimensão está intimamente relacionada 

com as atividades de interação social, como festas, consumo de substâncias 

ilícitas e até a variedade de parceiros sexuais. Uma das possíveis explicações 

para justificar esse resultado pode dever-se ao facto de o presente estudo ter uma 
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amostra exclusiva de paraquedistas portugueses, sendo Portugal um país 

tradicionalista, com tendências muito acima da média europeia na preservação 

dos valores atribuídos à vida familiar (Torres et al., 2006).  

Analisando os valores obtidos no traço SS e as suas quatro dimensões, no 

que diz respeito à variável sexo, os homens registaram maior pontuação no traço 

SS em relação às mulheres. Estes resultados vão na mesma direção do estudo 

de Defoe et al. (2015) que concluiu que os homens mostram predominantemente 

uma maior tendência para a procura de sensações. Uma das possíveis 

explicações para esse facto deve-se à perceção de autoeficácia, pois, como 

afirmam García e Zubiaur (2019), num estudo na modalidade de parapente, as 

mulheres obtiveram pontuações significativamente mais baixas que os homens na 

condição física, técnica de voo e experiência útil na modalidade. No entanto, a 

diferença na variável sexo na presente tese não teve um resultado com diferenças 

estatisticamente significativas para o traço SS e diferentes dimensões, aliás, a 

diferença foi mesmo residual. Os resultados vão de encontro aos obtidos por 

Burnik et al. (2008) que, ao estudarem as diferenças na procura de sensações em 

atletas do sexo masculino e feminino em praticantes de desportos de alto risco, 

também não encontraram resultados com diferenças significativas, tendo também 

concluído que há menores diferenças entre homens e mulheres que praticam 

desporto do que homens e mulheres que não praticam desporto. Bołdak e 

Guzkowska (2016) registaram que a dimensão ES parece ser o fator mais 

motivador para as mulheres praticarem paraquedismo, caracterizando-se pela 

procura de novas sensações e experiências. Já os homens pontuam mais na 

dimensão DIS, o que indicia que há diferenças na procura de sensações entre 

homens e mulheres. Outro ponto importante, é o facto de as mulheres revelarem 

uma suscetibilidade ao tédio mais elevada. Indivíduos com alta pontuação nesta 

dimensão, tendem a atingir um estado de impaciência com maior facilidade. Após 

uma primeira fase de prática, que é caracterizada pelo fascínio, podem 

interromper a prática e procurar novas fontes de estimulação. 

Martín e Mediavilla (2020) referem que as mulheres continuam a ter menos 

praticantes em atividades em ambiente natural quando comparadas aos homens. 

Num estudo realizado exclusivamente com mulheres concluiu-se que as que 

praticavam modalidades de risco, de forma profissional e não lúdica, registaram 



CAPÍTULO 6 / DISCUSSÃO 

145 

baixas pontuações na SS, o que sugere que praticantes que procuram o risco não 

são necessariamente “caçadores de sensações” (Cazenave et al., 2007). 

Em relação ao nível de experiência, registou-se uma diferença irrelevante 

no traço SS, não sendo significativa neste estudo. Para esta variável, os 

resultados são contraditórios. Guzkowska e Bołdak (2010) referiram que o número 

de saltos não influencia o traço SS e as suas dimensões. No entanto, os mesmos 

autores Bołdak e Guzkowska (2016) registaram um resultado mais elevado no 

grupo com menor experiência na dimensão ES. Para além disso, outros estudos 

apontam que a experiência, ou o número de saltos, influencia as características 

relacionadas com o traço de personalidade (Price & Bundesen, 2005; Watson & 

Pulford, 2004). Breivik et al. (1998) obtiveram resultados com diferenças 

significativas na variável nível de experiência em relação à dimensão ES, através 

de um estudo realizado com 21 paraquedistas experientes (mais de 400 saltos), 

que registaram pontuações mais elevadas quando comparados com 14 

paraquedistas iniciantes (menos de 19 saltos).  

Foi na variável faixa etária que o resultado da SS teve uma relevância 

estatisticamente significativa. Constatou-se que o grupo dos mais jovens (19-36 

anos) obteve um valor mais elevado na pontuação total da SS do que o resto das 

faixas etárias. Identificou-se também uma associação da dimensão DIS com esta 

variável, existindo uma elevada percentagem de praticantes mais jovens que se 

situavam na faixa de pontuação Alta nesta dimensão. Uma possível explicação 

para este resultado pode ser o facto de os indivíduos mais jovens (final da 

adolescência e início da idade adulta) apresentarem mais apetência para 

comportamentos mais imprudentes do que qualquer outra idade (Arnett, 1996). 

Esta evidência pode então explicar o desenvolvimento de um comportamento 

despreocupado, sem avaliar as consequências, desenvolvendo, portanto, 

pontuações mais altas na dimensão DIS. Outra possível explicação baseia-se nas 

pesquisas realizadas nas áreas de neuroimagem e ensaios clínicos que 

demostram que os mais jovens apresentam comportamentos de maior risco, pois 

o sistema de controlo de impulso neural ainda está num período de 

desenvolvimento (Sturman & Moghaddam, 2011; Tau & Peterson, 2010). A DIS 

manifestou-se, assim, como uma dimensão importante para grupos etários mais 

jovens.  
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Em geral, os resultados confirmaram e reforçam a teoria de Zuckerman 

(1994) que afirma que os indivíduos com pontuações altas na SS tendem a 

escolher comportamentos que aumentam a quantidade e a intensidade da 

estimulação. Portanto, há um efeito significativo sobre a seleção de prática ou 

modalidade desportiva, optando por desportos de risco e a busca de sensações 

contínuas. Apesar desta forte relação entre praticantes desportos de alto risco e 

uma alta intensidade de procura de sensações, subsiste a necessidade de 

verificar e confirmar com maior robustez esta constatação. Guszkowska e Bołdak 

(2010) acrescentaram que é também necessário seguir a investigar o nível de 

intensidade do traço SS em praticantes de diferentes modalidades de risco, pois 

os resultados indicam que não são um grupo homogéneo, dependendo do tipo de 

modalidade praticada.  

Os resultados das quatro dimensões e traço SS sugerem que os 

paraquedistas apresentam uma alta tendência em procurar emoções e aventuras, 

uma grande propensão na procura de experiências, uma capacidade moderada 

em tolerar situações repetitivas e níveis moderados de desinibição. 

6.5. Objetivo 5. Identificar a variação da FC dos paraquedistas 

portugueses durante seis momentos no seu primeiro salto do dia 

e conhecer os valores da FC dos paraquedistas portugueses 

durante seis momentos no seu primeiro salto do dia, tendo em 

conta o nível variável de experiência 

O Estudo V correspondeu ao quinto objetivo da presente tese, que 

pretendeu analisar a variação da FC em seis momentos diferentes durante o 

primeiro salto do dia e verificar se o nível de experiência tem efeito significativo 

nos resultados.  

Estas investigações são imprescindíveis em modalidades de risco elevado 

devido à associação direta entre o aumento da FC e o aumento do estado de 

ansiedade. A literatura científica aponta que índices de ansiedade elevados 

podem afetar o desempenho dos atletas, nomeadamente na supressão cognitiva 

e na perceção de situações de ameaça ou de potencial risco para a integridade 

física do atleta. Os resultados mais relevantes traduzem-se por um aumento da 
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FC, desde o momento de repouso antes do embarque no avião até ao momento 

da saída do avião, diminuindo ligeiramente até ao contacto com o solo. Outro 

resultado relevante é que, em todos os momentos do salto, os paraquedistas 

menos experientes revelaram um valor na FC sempre superior em comparação 

aos paraquedistas mais experientes. 

6.5.1. Instrumentos e procedimentos de recolha de dados em marcadores 

fisiológicos e bioquímicos  

Como referiram Meyer et al. (2015), a modalidade de paraquedismo tem a 

particularidade de poder ser utilizada como modelo para estudar o stress 

emocional e fisiológico agudo. Conseguindo desencadear um desafio muito mais 

intenso do que é possível num laboratório, porque está inerente o risco de lesão e 

inclusive a morte (Yonelinas et al., 2011), torna-se uma fonte de stress 

ecologicamente válido. Os mesmos autores acrescentaram que a reatividade 

autonómica e cardiovascular ao stress é determinada pela ação integrada dos 

ramos simpáticos e parassimpáticos que enervam o sistema cardiovascular. 

Partindo deste pressuposto, Halson e Jeukendrup (2004) descreveram que 

a quantificação das catecolaminas tanto pela via urinária como pela via sanguínea 

e a análise da VFC têm sido referidas como os principais métodos de avaliação 

do SNA.  

Um facto comprovado já desde há algumas décadas, é a inter-relação 

entre os vários sistemas que formam o corpo humano, nomeadamente a relação 

entre os diferentes tipos ou cargas de exercício físico e as alterações que 

produzem no sistema nervoso, nomeadamente na ativação do SNS que estimula 

a produção e a libertação de catecolaminas, que estão diretamente ligadas ao 

stress (Hoffman-Goetz & Pedersen,1994). As catecolaminas são assim essenciais 

para a criação da homeostase do organismo, induzindo processos fisiológicos 

quando o indivíduo se depara com qualquer situação geradora de stress 

(Goldstein & Kopin, 2007), participando ativamente na síndrome geral de 

adaptação (SAG). 

Pode, então, considerar-se que quando um indivíduo é exposto ao 

exercício físico ou ao stress gerado por uma situação de medo ou de perigo, há 
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uma resposta imediata do nosso organismo, nomeadamente uma resposta 

adrenérgica desencadeada por substâncias designadas por catecolaminas. A 

dopamina pertence à família de catecolaminas neurotransmissoras localizadas no 

tronco superior cerebral, tendo a função de transmitir impulsos de recompensa e 

incentivo, influenciando, deste modo, o comportamento humano pela ação direta 

na motivação e emoção (Rossa, 2012). O sistema de recompensa cerebral está 

intimidante ligado às motivações para que um indivíduo procure sensações de 

elevada intensidade e de riscos associados (Atkinson et al., 2002), característica 

inerente à prática de paraquedismo.  

No âmbito das ciências do desporto, um dos métodos mais utilizados na 

recolha de dados são as análises laboratoriais ao plasma e urina para 

identificação de marcadores de relevância fisiológica, como sejam os níveis de 

cortisol, glicose e catecolaminas. Nos estudos realizados na modalidade de 

paraquedismo também foi constatada a avaliação do cortisol através da 

reatividade salivar, mas, ao nível do procedimento para a recolha de dados, 

existiram metodologias diferenciadas. No estudo de Mujica-Parodi et al. (2009) a 

recolha foi realizada em dois momentos diferentes (15 minutos antes de entrar no 

avião e 10 minutos imediatamente após o salto). Para a obtenção do valor de 

referência, os indivíduos foram testados entre as 13 e 17 horas, período em que a 

variabilidade do cortisol tende a ser menor. Pelo mesmo processo, Carlson et al. 

(2012) também utilizaram o cortisol salivar através de amostras de 6 cc em 10 

momentos (quatro momentos antes do salto e seis momentos logo após a 

aterragem), com intervalos de 15 minutos. O processo de recolha foi obtido pelo 

método de baba passiva, através de kits de coleta de saliva. Após a colheita, as 

amostras foram congeladas a uma temperatura de -20 °F, e posteriormente 

analisadas através de radioimunoensaio (método de doseamento de um antigénio 

ou de um anticorpo utilizando radioatividade). O limite inferior de deteção foi de 

0.7 nmol/L.  

Mujica-Parodi et al. (2014) analisaram uma panóplia de marcadores 

endócrinos como a testosterona, a epinefrina, a betaendorfina e o cortisol. Para 

este último marcador bioquímico, o protocolo realizado foi altamente controlado 

nos dois dias, com um intervalo de sete dias, na recolha de dados. Os 

participantes acordavam às 6 horas 30 minutos e teriam de tomar o pequeno-
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almoço até às 8 horas. Após essa hora não poderiam comer, beber líquidos (com 

exceção de água) e realizar atividade física. O método da recolha de dados foi 

através de baba passiva, fornecendo 10 amostras de saliva de 6 cm3 com 

intervalo de 15 minutos, iniciando às 9 horas e 15 minutos e terminando ao meio-

dia. No dia do salto de paraquedas, o protocolo estabelecido foi idêntico, 

embarcaram no avião às 10 horas e 15 minutos e às 10 horas e 30 minutos 

saíram do avião, estando um minuto em queda livre e quatro em voo de calote, 

aterrando às 10 horas e 35 minutos. As amostras também foram congeladas a 

uma temperatura -20 °F e posteriormente analisadas pela técnica de 

radioimunoensaio.   

A utilização de marcadores bioquímicos, nomeadamente do cortisol, é de 

uma enorme importância em investigações com variáveis específicas, como o 

nível de experiência de atletas de paraquedismo. Como constataram Meyer et al. 

(2015), mesmo os paraquedistas mais experientes desencadearam resposta 

fisiológica a um salto de paraquedas, nomeadamente à reatividade do cortisol, 

embora de uma forma mais linear que os menos experientes. Hare et al. (2013) 

também constataram que a experiência não bloqueou a resposta ao cortisol, 

modificando o envolvimento dos sistemas moduladores do eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal (HPA). Estes resultados sugerem que o nível de experiência 

poderá ter efeito na alteração da excitação emocional e fisiológica, mas não anula 

a reatividade a um desafio extremo como o paraquedismo. 

Pode depreender-se que os instrumentos utilizados são fiáveis e válidos, 

no entanto, todo o desenho para a recolha de dados, nomeadamente os 

protocolos de horários e quantificação de momentos de recolha de dados é 

bastante volátil. Por esse pressuposto, recomenda-se a uniformização de 

procedimentos ou um padrão mais sólido de recolha de dados, para que possam 

ser comparados estudos com diferentes contextos ou variáveis distintas, obtendo 

deste modo conclusões mais robustas. 

Margis et al. (2003) consideraram que, quando um indivíduo se depara com 

uma situação ameaçadora ou com elevado estado de alerta, o eixo neural é 

solicitado desencadeando a ativação do SNS, potencializando a atividade 

autonómica e desencadeando uma série de alterações, nomeadamente o 

aumento da FC.  
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No presente estudo, este marcador fisiológico foi uma das variáveis em 

análise e, neste sentido, torna-se fundamental discutir o perfil de instrumentos 

utilizados e identificar os procedimentos de recolha dos dados. 

Hwu et. al. (2000) referiram que um dos métodos de avaliação da FC mais 

simples, e sem necessidade de nenhum aparelho específico, é a contagem no 

pulso radial utilizando os dedos médio e indicador durante 15 ou 30 segundos. 

Este método é eficiente para aferir a FC e foi o utilizado no estudo de Woodman 

et al. (2008). 

Um dos instrumentos mais utilizado para a recolha de dados na avaliação 

da FC e regulação autonómica foi o Holter ECG. Este é um aparelho de reduzidas 

dimensões que geralmente está preso ao redor da cintura, com os elétrodos fixos 

ao tórax, registando a atividade do coração continuamente. Existem três 

categorias de monitores ECG: a primeira são os monitores contínuos que 

armazenam a informação do coração durante todo o tempo que o indivíduo usa o 

dispositivo (a curto prazo – Holter de 24 ou 48 horas – ou a longo prazo – mais de 

48 horas). A segunda categoria de monitores são os intermitentes que só 

registam dados quando o indivíduo os acionam ou quando os dispositivos 

detetam um ritmo cardíaco anormal. Por fim, a terceira categoria são os sistemas 

de telemetria cardíaca em tempo real, que são semelhantes aos monitores 

contínuos, mas que podem enviar os dados diretamente para uma base de dados 

(Health Quality Ontario, 2017). 

No estudo de Dikecligil e Mujica-Parodi (2010) foi utilizado o monitor Holter 

ECG (Vivometrics, Ventura, Califórnia) para registar a FC em seis momentos 

diferentes: 1) 120 a 30 minutos antes do salto; 2) 30 a 15 minutos antes do salto; 

3) 15 minutos até ao momento da saída do avião; 4) 0 a 5 minutos após a saída 

do avião (1 minuto em queda livre e 4 minutos já com o paraquedas aberto); 5) 5 

a 30 minutos após saída o avião; 6) 30 a 60 minutos após o salto. Noutro estudo 

(Mujica-Parodi et al., 2009) foi também utilizado o mesmo instrumento, mas com 

um procedimento diferente. O monitor foi colocado uma hora antes do salto e 

retirado duas horas depois, tendo sido focados os 15 minutos antes do salto, ou 

seja, durante toda a fase da subida do avião desde a descolagem até atingir a 

altitude máxima. Carlson et al. (2012) também utilizaram o monitor Holter, mas o 

protocolo de procedimento foi também diferente dos estudos anteriores, tendo o 
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dispositivo sido colocado pelas 9 horas e retirado pelas 15 horas e 30 minutos.  

Apesar de a metodologia para a recolha de dados não ser consensual, a 

colocação destes aparelhos requer procedimentos ou a execução da técnica 

correta, nomeadamente, a colocação correta dos elétrodos no tórax e a não 

utilização de cremes ou pomadas que poderão prejudicar a fixação dos elétrodos.  

Outro dispositivo também utilizado foi o Actiheart (Cambridge 

Neurotechnology, Ltd.) que permite a gravação de dados brutos de ECG até 1024 

Hz e acelerometria triaxial até 100 Hz, possuindo a capacidade para medir 

acelerações, FC e a amplitude de ECG para um determinado intervalo de tempo. 

A potente bateria permite a gravação até 14 dias, possuindo uma capacidade de 

memória de 1 Gb, permitindo a calibração individual tendo em conta a altura, peso 

e nível de condição física (Allison et al., 2012). Uma característica importante 

deste dispositivo é o facto de ter a opção colocação numa banda elástica 

colocada ao redor do peito, não sendo necessário a utilização de elétrodos 

autoadesivos. No entanto, é necessária a preparação da pele e a fixação correta 

dos elétrodos, pois poderá haver perda de dados por leitura deficitária em 

ambientes com grande humidade ou durante a prática de exercício físico (Brage 

et al., 2007). 

Kristiansen et al. (2011) que analisaram os componentes espectrais da 

VFC dos registos ambulatórios de ECG de curta duração nos dois sistemas, 

concluíram uma boa concordância entre ambos os dispositivos (Actiheart e 

Holter). Apesar de terem sido rejeitadas mais medições da VFC pelo Actiheart, 

comparativamente ao Holter, acredita-se que essa diferença tenha sido 

provavelmente causada por problemas técnicos, e o Actiheart parece assim ser 

adequado para medição de VFC durante atividades ocupacionais ou de lazer. 

Kristiansen et al. (2011) referem que, antes da aplicação dos elétrodos, a área 

deve ser preparada por meio de limpeza da pele com álcool etílico 73%. No 

monitoramento padrão de Holter ECG, os elétrodos devem localizar-se um no 

lado direito e outro no lado esquerdo do tórax, ao nível da sexta costela, e o 

terceiro no manúbrio do esterno. O dispositivo Actiheart deve fixar-se na parte 

superior do tórax através de uma banda elástica onde se encaixam os elétrodos. 

No dispositivo é fixado firmemente um elétrodo que deve estar colocado logo 

abaixo do ápice do esterno, saindo um fio do dispositivo de forma a fixar o 
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segundo elétrodo no mesmo nível horizontal e o mais lateral possível. 

Um instrumento também bastante utilizado para monitorizar a FC foi o 

frequencímetro Polar®, tendo sido utilizados alguns modelos específicos. 

Cavalade et al. (2015) utilizaram o S810i (Polar Electro Oy, Kempele, Finlândia) e 

o RS800sd (Polar Electro, Oulu, Finlândia), ambos com características ideais para 

a recolha de dados em paraquedistas devido a serem portáteis, compactos e sem 

fios, o que garante a segurança durante a prática de saltos, nomeadamente no 

momento de queda livre. O frequencímetro foi colocado ao redor do peito dos 

paraquedistas, através de uma banda elástica, e o recetor foi colocado no pulso 

como um relógio. O recetor de pulso tinha duas funções: medição da FC em 

tempo real (intervalos R-R) e tempo de medição decorrido. Para extrair e analisar 

os intervalos R-R foi usado o software Kubios HRV 2.1 (UKU, Kuopio, Finlândia).  

A VFC representa a análise da modulação autonómica do sistema 

cardiovascular e é realizada através do registo do intervalo R-R (IP, ms). A 

principal metodologia para o registo dos intervalos R-R é o ECG, mas diversos 

autores têm sugerido o cálculo dos valores da VFC por meio de séries temporais 

obtidos a partir do frequencímetro Polar® S810i, que parece ser tão confiável 

quanto os dados obtidos pelo processamento do sinal de ECG captado com um 

condicionador de sinal (Vanderlei et al., 2008). 

Clemente-Suárez et al. (2016a) numa investigação com uma amostra de 

paraquedistas militares espanhóis, utilizaram também um frequencímetro Polar® 

v800 HR (Polar Electro Oy, Finlândia) para analisar a função R-R, em quatro 

momentos específicos: (i) durante os 20 minutos que antecederam o embarque 

do soldado no avião (estes dados são importantes como linha de base da VFC); 

(ii) tempo de voo no interior do avião antes do salto; (iii) queda livre; (iv) 30 

minutos após o salto. Os parâmetros de VFC analisados foram a raiz quadrada da 

média da soma das diferenças quadradas entre os intervalos R-R normais 

adjacentes (RMSSD) do domínio temporal e os valores de alta frequência (HF) e 

baixa frequência (LF) do domínio da frequência. 

Um instrumento que foi aplicado num estudo no campo militar, foi o 

aparelho designado como Ventus, pertencente ao Instituto Militar de Medicina 

Aeronáutica da Polónia. Este aparelho registou os seguintes parâmetros: ECG, 

aceleração em três eixos (X, Y, Z), altitude e pressão barométrica, sendo que as 
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gravações armazenadas no Ventus são posteriormente transferidas para um 

computador. Neste estudo foram coletados dados em 13 momentos distintos: 1) 

no solo 5 minutos antes do embarque em posição ortostática; 2) os primeiros 2 

minutos após o embarque na posição sentada; 3) durante 2 minutos após a 

subida acima de 3000 m; 4) durante um minuto antes de sair do avião; 5) saída; 

6) durante um minuto de queda livre; 7) abertura do paraquedas; 8) durante um 

minuto após a abertura paraquedas; 9) durante um minuto após a altitude baixar 

dos 700 m; 10) durante um minuto antes da aterragem; 11) aterragem; 12) 

durante um minuto após aterragem na posição ortostática; 13) durante mais 

quatro minutos após a aterragem (Mazurek et al., 2018). 

Na presente tese de doutoramento foi utilizado o dispositivo inercial WIMU 

PROTM, para registo da FC, sendo este instrumento pioneiro na modalidade de 

paraquedismo. Este dispositivo é um instrumento já validado e fiável em 

diferentes modalidades desportivas e situações muito específicas, como na 

medição de saltos verticais (Pino-Ortega, et al., 2018), velocidade durante 

exercícios com resistência (Muyor et al., 2017), localização (Castillo, et al., 2018) 

e, neste caso específico, o registo da FC (Molina-Carmona et al., 2018). Os 

procedimentos adotados vão de encontro à maioria dos estudos referidos que 

analisam basicamente três momentos muito específicos num salto de 

paraquedas: i) antes de embarcar no avião; ii) durante a queda livre; iii) após o 

salto. No entanto, estes três momentos, subdividiram-se em outros momentos que 

são de fulcral importância no paraquedismo, por exemplo, durante a fase de 

descolagem do avião, os 2 minutos que antecedem a abertura da porta do avião 

em que os paraquedistas realizam novamente a ultima verificação ao 

equipamento, os 2 minutos que antecedem a aterragem que é também um dos 

momentos de enorme concentração, pois exige que o circuito de aterragem seja 

realizado convenientemente, de forma a não aterrar fora da zona e a evitar 

colisões com outros paraquedistas a baixa altitude.  

Assim, o presente estudo, e seguindo a linha dos estudos anteriores, 

analisou diferentes momentos específicos numa linha de tempo muito bem 

definida: momento 0) 15 minutos antes de embarcarem no avião, os indivíduos 

ficaram sentados em repouso durante dois minutos; momento 1) fase de 

descolagem do avião; momento 2) 2 minutos antes dos paraquedistas saírem do 



ANTROPOMETRIA, TRAÇOS DE PERSONALIDADE E CARGA INTERNA OBJETIVA EM ATLETAS DE 

PARAQUEDISMO 

154 

avião (quando estão em altitude máxima); momento 3) da saída do avião até ao 

momento de abertura do paraquedas (fase de queda livre com a duração média 

de 50 a 60 segundos, dependendo da velocidade e do tempo de abertura do 

paraquedas); momento 4) 2 minutos após a abertura do paraquedas (voo de asa 

aberta ou voo de calote); momento 5) 2 minutos após o contacto com o solo. Este 

procedimento foi adaptado do estudo de Cavalade et al. (2015) que também 

analisaram seis momentos.  

Parece ser profícuo realizar a recolha de dados em diferentes momentos 

específicos, pois, como demonstrado pelo presente estudo, constatou-se uma 

variação da FC significativa em diferentes momentos do salto.  

Finalmente, um dos desafios foi encontrar na linha temporal que 

compreende um salto de paraquedas, os momentos que, quer pelo domínio 

técnico quer pela gestão de ansiedade ou segurança, sejam de fulcral importância 

para análise, não só pelo conhecimento mais profundo da modalidade, mas 

também para elevar os níveis de segurança durante a prática. 

6.5.2. Frequência cardíaca e nível de experiência 

A libertação de epinefrina e norepinefrina, também conhecidas como 

adrenalina e noradrenalina, é uma reação fisiológica gerada em situações de 

stress (McCorry, 2007) e no controlo da ansiedade e atenção (Frederick & 

Stanwood, 2009), e possivelmente a resposta mais comum em paraquedistas 

com menor experiência. No entanto, a libertação destes neurotransmissores em 

paraquedistas com larga experiência poderá estar associada ao SNA, como 

modulação de recompensa no cérebro. A dopamina é uma hormona precursora 

da adrenalina, que pode gerar sensações de alegria repentina e intensa (Kipreos, 

2020). Jones et al. (2017) acrescentaram que existe uma interligação entre as 

características da personalidade, a necessidade de ativação fisiológica e a 

evolução na performance ou desempenho por resposta às motivações e 

necessidades para a prática de desportos de alto risco. A ativação fisiológica, 

designada por alguns autores como adrenaline rush, em que a prática destas 

modalidades se torna um desejo ou uma necessidade para muitos indivíduos 

(Heirene et al., 2016), poderá também ser razão para uma maior ou menor 
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modulação simpática no SNP.  

Um estudo realizado por Cavalade et al. (2015) com 18 paraquedistas 

experientes (todos com mais de 300 saltos), obtiveram um resultado na FC AVG 

de 104 bpm, ou seja, menos 30bpm em comparação com o grupo de 

paraquedistas experientes do presente estudo. Os estudos de Hynynen et al. 

(2009) e Mazurek et al. (2018) registaram também a FC mais elevadas no grupo 

dos menos experientes, apresentando entre ambos, diferenças estaticamente 

significativas. Os resultados da presente tese apontam que o nível de experiência 

que está inerentemente relacionado com número de saltos realizados é uma 

variável que interfere na FC, no entanto, presumimos a diferença entre ambos 

grupos não foi maior devido ao facto de o grupo de menos experientes já ter 

realizado alguns saltos, tendo desta forma já alguma experiência com a 

modalidade.  

6.5.3. Frequência Cardíaca e diferentes momentos do salto 

Os resultados obtidos em relação à FC nos diferentes momentos do salto 

reforçaram a teoria de que o paraquedismo provoca nos seus praticantes um 

aumento crescente da FC: desde o momento da preparação/verificação do 

equipamento, entrada no avião, saída do avião e momento da queda livre. Os 

valores da FC estabilizam após a abertura do paraquedas até ao momento da 

aterragem e só diminuem, de uma forma lenta, após esse momento (Tintoré et al., 

1975; Dikecligil & Mujica-Parodi, 2010; Allison et al., 2012). Uma possível 

explicação dada por Liu et al. (2001) está relacionada com aumento da hipoxia 

provocada pela crescente altitude durante o voo, que provoca uma acentuada 

subida da FC. 

Clemente-Suárez et al. (2016a) analisaram também a variável FC, 

registando valores bastante inferiores tanto antes como depois do salto não 

ultrapassando os 100 bpm, mas com uma particularidade: os saltos foram 

realizados em abertura automática em baixa altitude (500 m). Estas evidências 

demonstram que a teoria fisiológica da diminuição do O2 com a altitude é válida, 

mas não explica os motivos por que, no presente estudo, entre o momento 0 e 1 

(os paraquedistas ainda se encontram no solo) a FC AVG registou um aumento 
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de 21 bpm. Os diferentes momentos do salto são, pela sua especificidade, 

diferentes no que respeita às tarefas ou procedimentos a realizar. Se no momento 

0 o foco está direcionado para a verificação e ajuste do equipamento, já no 

momento 4 a atenção está direcionada para a verificação correta da abertura do 

paraquedas. No entanto, registamos que no momento 3 (momento de queda livre) 

a FC AVG é superior nos menos experientes. Por outro lado, os paraquedistas 

mais experientes registam no momento 4 a FC AVG mais alta. 

Um resultado a salientar é o facto de, momento 4 (2 minutos após a 

abertura do paraquedas), os valores da FC estarem muito próximos dos valores 

mais elevados (independentemente do nível de experiência). Uma das possíveis 

explicações deve-se às leis da física: sobretudo nos paraquedistas mais 

experientes, como o tamanho da asa principal do paraquedas é menor (área de 

força de resistência ao ar é pequena), origina-se uma velocidade de descida 

bastante superior. Outra possível explicação é o facto de ser este o momento que 

antecede a aterragem e gerar grandes níveis de stress, pois existe a necessidade 

de executar na perfeição o circuito de aterragem, de forma a contactar com o solo 

em total segurança (González-Moro et al., 2020). Um dado importante, que 

poderá explicar a não diminuição da FC logo após o paraquedas estar 

devidamente funcional e a “voar”, é que entre 1996 e 2001 confirmaram-se 507 

mortes de atletas civis durante a prática da modalidade nos EUA, sendo que 93 

foram relacionados com acidentes durante a aterragem. Hart e Griffith (2003) 

constaram que nos últimos anos, nomeadamente desde 1996, houve um aumento 

de fatalidades relacionadas com esse momento, o que poderá ser explicado pela 

introdução na modalidade de paraquedas com alto desempenho e técnicas de 

aterragem SWOOP. Os mesmos autores referem que esta corroboração poderá 

ser útil para educar a comunidade paraquedista sobre os perigos de utilização de 

paraquedas de alto desempenho e da aproximação ao solo com uma elevada 

velocidade terminal, tanto ao nível do eixo vertical como do eixo horizontal. 

Taelman et al. (2009) referiram que a execução de tarefas mentais 

complexas ou a gestão de stress mental poderão refletir-se nos níveis da FC. Isso 

pode ser percebido como uma resposta do organismo às elevadas secreções de 

adrenalina e noradrenalina, em consequência do alto agente stressor que envolve 

um salto de paraquedas, porque qualquer falha na manobra poderá ser fatal (Fer 
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et al., 2021). Esta evidência é reforçada por diversas investigações que 

analisaram os momentos em que ocorrem os acidentes mais graves, sendo 

unânime que no momento de aterragem as percentagens de acidentes são 

maiores, seguido pelo momento da abertura do paraquedas (anormalidades na 

abertura, colisões, entre outras situações) e pelo embate contra a aeronave no 

momento da saída (Dhar, 2007; Knapik et al., 2011; Li et al., 2013). 

6.6. Discussão global dos objetivos da presente tese de 

doutoramento 

Nesta secção final do Capítulo 6, realiza-se a discussão global, focando os 

cinco objetivos específicos da presente tese, de forma a fornecer com uma maior 

amplitude e abrangência todos os estudos publicados. 

Numa modalidade ainda recente a nível desportivo, que está num momento 

emergente em termos de novos praticantes e estando num processo de 

desenvolvimento muito precoce a nível investigativo, torna-se imperativo numa 

primeira instância conhecer as investigações realizadas nesta modalidade. Como 

referem Ibáñez et al. (2019) é fulcral gerar conhecimento no mundo atual, pois 

está em constante crescimento e no campo da ciência do desporto o foco deverá 

ser dirigido a todos os agentes envolvidos, sejam treinadores, atletas, médicos, 

etc.   

Foi constatado a inexistência de revisões sistemáticas na modalidade de 

paraquedismo desportivo, e o Estudo I procura, como referem Moher et al. (2015), 

ser uma investigação com um objeto de estudo bem definido e com um processo 

sistemático e objetivo. Conhecer as investigações realizadas desde o ano 2000 

que estudem a modalidade de paraquedismo, em que se aborde a ansiedade, 

traços de personalidade e FC foram os critérios de inclusão para esta profunda 

análise. Quanto ao indicador sobre a produção científica, que está relacionado 

com o número de publicações em revistas indexadas anual, considera-se que não 

existiu nestas áreas de estudo um investimento científico na modalidade. A 

dissecação da caracterização da amostra foi de enorme relevo para a realização 

dos Estudos II, III, IV e V, pelas metodologias adotadas nomeadamente pela 

caracterização da amostra segundo a área de estudo abordada e instrumentos de 
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recolha de dados utilizados. Investigações que abordaram a área da psicologia 

utilizavam amostras mais numerosas em comparação com estudos da área da 

fisiologia, em que o número da amostra era mais reduzido. No que diz respeito 

aos instrumentos que foram mais referenciados pela revisão sistemática, os 

mesmos foram posteriormente utilizados nos Estudos III e IV, nomeadamente os 

questionários NEO-FFI e SSS-V. Esta utilização ocorreu pois já existiam 

resultados ou dados gerados pelos mesmos instrumentos, sendo deste modo 

mais fiável e válido analisar e comparar os estudos. Uma contribuição relevante 

facultada aos Estudos II, III, IV e V, incide sobre a caracterização da amostra, 

mais concretamente o número de indivíduos, uma vez que se verificou que nos 

estudos na área da psicologia o número de indivíduos da amostra era bastante 

superior, e essa tendência também foi delineada nos estudos posteriores. No 

Estudo III e IV, que estão ligados à área da psicologia, a amostra foi constituída 

por 114 sujeitos e nos Estudo II e V, que tiveram o foco na área da fisiologia, a 

amostra foi constituída por 31 sujeitos.  

Finalmente, expõe-se que as metodologias utilizadas foram ao encontro 

das conclusões geradas pelo Estudo I, o que sem dúvida contribuiu para um 

conhecimento mais abrangente do estado da arte na modalidade paraquedismo.  

A avaliação do IMC é uma ferramenta poderosa e indispensável para a 

prescrição de programas adequados ao nível nutricional (Meyer et al., 2013) e à 

prevenção de lesões (McHugh et al., 2006; Gribble et al., 2016), tendo a 

Comissão Médica do Comité Olímpico Internacional aconselhado a monitorização 

regular da composição corporal nos atletas e a padronização dos procedimentos 

de avaliação (Ackland et al., 2012). No entanto, não foi encontrado nenhum 

estudo na modalidade de paraquedismo desportivo, somente um estudo realizado 

em paraquedistas, mas no campo militar (Yáñez-Sepúlveda et al., 2021). 

Consequentemente, esta constatação apontou para a necessidade de um 

investimento investigativo na área da antropometria e composição corporal na 

transversalidade das modalidades desportivas. Assim, o Estudo II, para além dos 

objetivos anteriormente descritos, pretendeu obter resultados fiáveis, através de 

um instrumento validado de BIA, o monitor de composição corporal Tanita modelo 

BC 418-MA (Kelly & Metcalfe, 2012), para que futuras discussões possam dispor 

de uma maior riqueza de conhecimento científico. 
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A avaliação de marcadores como o peso, a altura, o IMC e a gordura 

corporal, variáveis descritas em estudos de outras modalidades desportivas 

(Pireva, 2019, Reale et al., 2019), utilizando também como instrumento de recolha 

de dados de antropometria a balança digital Tanita (Véliz et al., 2020; Mouad et 

al., 2015). 

Após a caracterização do perfil antropométrico dos atletas de 

paraquedismo portugueses, de uma forma natural e lógica, o passo seguinte é a 

caracterização do perfil de personalidade, focando um traço ou uma característica 

muito estudada em praticantes de modalidades de risco, a SS. Os Estudos III e IV 

evidenciaram através dos resultados obtidos uma tendência que vai de encontro 

aos estudos anteriores, nomeadamente pontuações mais elevadas nas 

dimensões Extroversão e Conscienciosidade, e pontuação mais baixa no 

Neuroticismo. A interpretação destas dimensões da personalidade segundo o 

modelo de Torgersen (Torgersen, 1995) pode predizer que os paraquedistas são 

indivíduos empreendedores, proativos, com sentido de responsabilidade e com 

baixa tendência a ter comportamentos depressivos ou de impulsividade. Analisar 

os traços de personalidade através de qualquer teste de personalidade não 

significa que se pode afirmar com total certeza de que um determinado indivíduo 

irá ter um determinado tipo de comportamento (Nunes et al., 2010). No entanto, é 

possível associar que uma determinada intensidade de uma dimensão da 

personalidade pode permitir identificar tendências comportamentais. Constatou-se 

que, ao analisar atletas de diferentes modalidades de risco, os resultados obtidos 

acerca do traço SS não eram homogéneos (Guszkowska e Bołdak, 2010), tendo 

os autores sugerido analisar especificamente cada modalidade de uma forma 

isolada. Os mesmos autores também evidenciaram que modalidades de risco são 

caracterizadas por uma necessidade mais intensa de procura de sensações 

comparativamente com o grupo de controlo. Johnsen, em 1996, constatou que o 

número de saltos, que está ligado diretamente ao nível de experiência, tem uma 

associação direta com o nível de suscetibilidade na procura de sensações. Breivik 

et al. (1998) também constaram resultados mais elevados na dimensão ES nos 

paraquedistas mais experientes, comparativamente com os menos experientes. 

No estudo da tese, os resultados demonstraram que os paraquedistas 

revelam pontuações altas na dimensão TAS. No entanto, não foram encontrados 
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resultados com diferenças estatisticamente significavas nas variáveis sexo, nível 

de experiência e grupo etário, revelando que o grupo de paraquedistas que 

participou no estudo é um grupo homogéneo, e com características da 

personalidade que procuram aventura, emoção e experiências.  

Estudos demonstraram que os paraquedistas são indivíduos que estão 

melhor preparados para adotar respostas mais assertivas em situações de 

enorme stress ou de níveis elevados de ansiedade, porque exigem rapidez de 

pensamento e de execução (Breivik et al., 1998).  

O Estudo V tenta dar resposta aos efeitos gerados por um salto de 

paraquedas ao nível da FC dos seus praticantes. Pela análise comparativa com 

outros estudos e com desenho metodológico bastante semelhante, registaram-se 

na variável momento do salto diferenças significativas entre esses mesmos 

momentos. González-Moro et al. (2020) estudaram a FC em diferentes momentos 

do salto, tendo a particularidade de analisar dois paraquedistas numa formação 

de quatro em voo de asa (ou seja, os paraquedistas formaram o chamado “voo de 

diamante” já com paraquedas aberto) e registaram também diferenças 

estatisticamente significativas entre os diferentes momentos do voo. O valor mais 

elevado da FC foi registado na preparação para a formação, porque nesses 

minutos de descida a tarefa essencial é o foco no controlo da asa e na posição 

relativa aos outros paraquedistas, ou seja, a preocupação é estar no lugar certo e 

no momento certo. Esta constatação também foi evidenciada no estudo de 

Cavalade et al. (2015), registando que um salto de paraquedas gera uma 

resposta ao nível de dois sistemas fisiológicos: o SNA com adrenalina (epinefrina) 

libertada pelo ramo simpático está associado a alterações fisiológicas de curto 

prazo, como a FC, e o eixo HPA com a libertação do cortisol.  

Ao analisar a variável nível de experiência, no presente estudo, constatou-

se que esta não teve efeito significativo na FC entre paraquedista com maior ou 

menor nível de experiência na modalidade. Allison el al. (2012), ao analisarem o 

efeito do paraquedismo segundo o nível de experiência, também constaram que 

entre os grupos não existiram diferenças significativas, sugerindo que o fator de 

risco inerente à modalidade é um ativador fisiológico saliente, independentemente 

da maior exposição anterior. Mazurek et al. (2018) que estudaram com 

objetividade a variável nível de experiência, formando dois grupos (novice vs. 
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experts), obtiveram várias conclusões relevantes. A primeira, e consensual na 

globalidade dos estudos, é que os aspetos físicos e psicológicos associados ao 

paraquedismo constituem um poderoso estímulo de stress, causando mudanças 

imediatas na regulação do SNA dos paraquedistas. A segunda foi que alunos 

paraquedistas no início da sua formação na modalidade e quando comparados 

aos paraquedistas experientes, apresentaram durante o salto uma maior ativação 

simpática e menor modulação da atividade do SNP. A terceira conclusão foi que 

existiram mudanças na modulação do SNA, sugerindo uma redução da resposta 

ao stress durante o processo de formação inicial de paraquedistas no grupo 

designado por novice. A quarta conclusão é que foram observadas alterações na 

VFC indicando uma melhoria no controlo da função autonómica cardiovascular 

como resultado do aumento do nível de experiência.  

Analisando este estudo com a presente tese de doutoramento, constaram-

se três evidências relevantes e em concordância nos dois estudos: a primeira é 

que os paraquedistas experientes registaram níveis de FC menores em todos os 

momentos do salto em comparação com os menos experientes. A segunda 

constatação é que na fase de queda livre e aterragem os mais experientes 

registaram os valores mais elevados de FC e os menos experientes no momento 

que antecede a saída do avião. A terceira constatação é que a variável momento 

do salto é uma variável com efeitos significativos na FC dos seus praticantes. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSÕES E APLICAÇÕES PRÁTICAS 

7.1. Conclusões e aplicações práticas 

Neste capítulo vamos apresentar as principais conclusões e aplicabilidade 

prática da tese de doutoramento. As conclusões geradas permitem responder aos 

problemas enunciados inicialmente: “Qual o estado da investigação na 

modalidade de paraquedismo? Quais as caraterísticas dos praticantes desta 

modalidade a nível antropométrico e traços de personalidade e como reagem 

fisiologicamente através das variações da FC nos diferentes momentos de um 

salto de paraquedas? Haverá diferenças quando se tem em conta variáveis como 

idade, sexo e experiência na modalidade?” 

Com o intuito de procurar responder aos problemas definidos, foi formulado 

um objetivo geral: “contribuir para a ampliação do conhecimento científico na 

modalidade de paraquedismo, procurando perceber qual o estado da investigação 

nesta área do conhecimento, caracterizar os praticantes desta modalidade a nível 

antropométrico, conhecer os seus traços de personalidade e saber como reagem 

fisiologicamente através das variações da FC nos diferentes momentos de um 

salto de paraquedas”. Este objetivo global pertinente foi o motivo fulcral para a 

realização desta tese. Esta multidisciplinariedade no objetivo geral proposto 

contribui para o levantamento de questões emergentes, mas que ainda não estão 

suficientemente discutidas na comunidade científica, na medida em que os 

estudos ainda são escassos. 

Partindo deste pressuposto, apresentamos as conclusões, tendo por base 

os principais resultados gerados pelos diferentes estudos empíricos realizados: 

 

1. Conhecer as investigações publicadas na modalidade de 

paraquedismo no campo da psicologia e fisiologia. 

i) Existe ainda um parco investimento científico no paraquedismo, 

nomeadamente na área da psicologia e fisiologia, pela razão que só foram 

incluídos na revisão sistemática 21 estudos de investigação realizados entre 2000 
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e 2019. 

ii) O número total de indivíduos que compõe as amostras é 

maioritariamente reduzido (<25 indivíduos) nos estudos na área da fisiologia. Nos 

estudos na área da psicologia as amostras já são constituídas por mais 

indivíduos, comparativamente aos da área da fisiologia. 

iii) Os homens são os que mais praticam paraquedismo, pois quase 70% 

da totalidade da amostra são indivíduos do sexo masculino. 

iv) O tipo de saltos mais utilizado pelos indivíduos da amostra foi de AA, 

mas também foi utilizado, em mais de 1/3 dos estudos, o salto tandem. 

v) Em relação à qualificação ou à experiência no paraquedismo por parte 

da amostra, a maioria tinha já bastante experiência, mas 38% dos indivíduos que 

fizeram parte da totalidade dos estudos não tinham experiência na modalidade. 

vi) Os instrumentos mais utilizados foram: o NEO-PI-R, a SSS-V e o STAI. 

Na área da fisiologia, as investigações incidiram sobretudo no estudo de 

marcadores bioquímicos, como o cortisol e carga interna objetiva ao nível da FC e 

da VFC. 

  

2. Conhecer o IMC, peso, gordura corporal e altura do grupo de 

paraquedistas, agrupando-os de acordo com a classificação de referência 

de IMC.  

i) Os paraquedistas apresentam valores médios de IMC de 24.8, peso de 

77 kg, gordura corporal de 19.5% e altura de 1.76 m. A categoria de Peso Normal 

foi a que teve maior percentagem com um valor de 59%. No entanto, 37% dos 

paraquedistas estão na categoria de Excesso de Peso (30%) e Obesidade (7%).  

ii) Registaram-se diferenças estaticamente significativas no IMC na 

interação das variáveis nível de experiência com a disciplina, nível de experiência 

com tipo de prática, disciplina com tipo de prática. 

 

3. Descrever os traços de personalidade dos praticantes de 

paraquedismo e estudar as diferenças das cinco dimensões.  
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i) Os paraquedistas apresentam valores mais elevados na dimensão 

Extroversão e mais baixos na dimensão Neuroticismo.  

ii) A análise multivariada identifica diferenças estatisticamente significativas 

na dimensão Conscienciosidade em função do nível de experiência, obtendo os 

paraquedistas mais experientes pontuações mais elevadas, embora o tamanho do 

efeito seja pequeno.  

iii) Globalmente verifica-se que os paraquedistas não apresentaram 

diferenças significativas nas variáveis em estudo, o que nos permite concluir que 

se trata de um grupo homogéneo, com traços de personalidade semelhantes. 

 

4. Conhecer a intensidade do traço Procura de Sensações.  

i) Os paraquedistas registaram uma pontuação no traço SS de 22.46. Esta 

pontuação é considerada elevada, nomeadamente na dimensão TAS (8.37) e ES 

(6.46). No entanto, registamos valores inferiores na DIS (4.54) e BS (3.1).  

ii) Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na 

dimensão DIS na variável grupo etário, identificando valores mais elevados desta 

dimensão entre os mais jovens em comparação com os mais velhos. No entanto, 

os resultados globais sugerem que os paraquedistas que participaram no estudo 

são um grupo homogéneo com traços SS muito idênticos. 

 

5. Identificar a variação da FC dos paraquedistas portugueses durante 

seis momentos no seu primeiro salto do dia. Conhecer os valores da FC dos 

paraquedistas portugueses durante seis momentos no seu primeiro salto do 

dia, tendo em conta o nível variável de experiência.  

i) A FC AVG registada em todos os momentos do salto foi de 130 bpm.  

ii) Constata-se um aumento da FC desde o momento inicial em que os 

paraquedistas ainda estão no solo, num estado de repouso, até ao momento da 

saída do avião, estabilizando no momento de queda livre e abertura do 

paraquedas. Este momento específico registou a FC máxima, diminuindo de 

forma gradual até ao momento da aterragem.  
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iii) Os paraquedistas menos experientes registaram valores da FC AVG 

mais elevada em todos os momentos do salto, quando comparados com os mais 

experientes.  

iv) Foram registadas diferenças estatisticamente significativas tendo em 

conta os diferentes momentos do salto e FC (Max: p<.001, =.820; Min: p<.001, 

=.821; AVG: p<.001, =.834). 

v) Na interação entre nível de experiência com os diferentes momentos do 

salto, verificamos diferenças apenas em relação à FC Min (p=.007, =.056).  

vi) Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas na 

variável nível de experiência. 

vii) O paraquedismo provoca uma resposta cardiovascular adaptativa 

aguda que se reflete no aumento da FC, entre o momento de entrada no avião e o 

momento da abertura do paraquedas, diminuindo a partir daí até ao contacto com 

o solo. Os paraquedistas mais experientes registaram a maior FC no momento da 

aterragem e os menos experientes no momento da queda livre. 

 

Tendo em conta as conclusões geradas no presente estudo, importa 

operacionalizar de uma forma direta e construtiva as diferentes aplicações 

práticas na modalidade de paraquedismo, nomeadamente: 

i) A compreensão do perfil antropométrico nas diferentes disciplinas do 

paraquedismo é fundamental para a criação de programas específicos e 

individualizados de treino, de forma a potencializar as aptidões físicas mais 

cruciais para a potencialização do rendimento desportivo. 

ii) A existência de padrões de comportamento que resultam da conjugação 

de resultados nos vários domínios da personalidade, podendo desencadear 

determinados tipos de resposta, principalmente em momentos de grande tensão 

como é um salto de paraquedas, é fundamental conhecer com maior 

profundidade o perfil de personalidade de todos os indivíduos que pretendem 

iniciar a prática de paraquedismo. 

iii) Devido ao facto de os atletas mais experientes terem registado valores 
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mais elevados de FC no momento da aterragem, o que poderá sugerir maiores 

níveis de ansiedade nesse momento, é crucial consciencializar esses mesmos 

atletas para adotarem todos os procedimentos e comportamentos que garantam a 

máxima segurança e a promoção de mais estágios de voo de calote, para que 

possamos ter mais competências em manobrar asas de alta performance. 

7.2. Conclusions and practical applications 

In this chapter we will present the main conclusions and practical 

applicability of the Doctoral Thesis. The generated conclusions make it possible to 

respond to the problems set out initially: “What is the state of research in the 

modality of skydiving? What are the characteristics of the practitioners of this 

modality at the anthropometric level and personality traits and how do they react 

physiologically through variations in heart rate at different times of a parachute 

jump? Will there be differences when considering variables such as age, gender 

and experience in the sport?” 

With the aim of seeking to respond to the defined problems, a general 

objective was formulated: “to contribute to the expansion of scientific knowledge in 

the modality of skydiving, trying to understand the state of research in this area of 

knowledge, to characterize the practitioners of this modality at an anthropometric 

level, to know their personality traits and knowing how they react physiologically 

through variations in heart rate at different times during a parachute jump”. This 

pertinent global objective was the main reason for carrying out this Doctoral 

Thesis. This multidisciplinarity in the proposed general objective contributes to the 

raising of emerging issues, but which are still not sufficiently discussed in the 

scientific community, as studies are still scarce. 

Based on this assumption, we present the conclusions, based on the main 

results generated by the different empirical studies carried out: 
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1. Know the investigations published in the modality of skydiving in 

the field of psychology and physiology. 

i) There is still little scientific investment in skydiving, namely in the area of 

psychology and physiology, for the reason that only 21 research studies carried 

out between 2000 and 2019 were included in the systematic review; 

ii) The total number of subjects that make up the samples is mostly reduced 

(<25 subjects) mainly in studies in the field of physiology. In studies in the area of 

psychology, the samples are made up of more subjects, compared to those in the 

area of physiology; 

iii) Men are the ones who practice skydiving the most, as almost 70% of the 

entire sample are male; 

iv) The type of jumps most used by the subjects in the sample were AA, but 

tandem jumps were also used in more than 1/3 of the studies; 

v) Regarding the qualification or experience in skydiving on the part of the 

sample, the majority already had a lot of experience, but 38% of the subjects who 

took part in the totality of the studies had no experience in the modality; 

vi) The most used instruments were: the NEO-PI-R, the SSS-V and the 

STAI. In the area of physiology, investigations focused mainly on the study of 

biochemical markers, such as cortisol and objective internal load at the level of HR 

and HRV. 

  

2. Know the BMI, weight, body fat and height of the group of 

skydivers, grouping them according to the BMI reference classification. 

i) The skydivers have an average BMI of 24.8, weight of 77 kg, body fat of 

19.5% and height of 1.76 m. The Normal Weight category had the highest 

percentage with a value of 59%. However, 37% of the skydivers are in the 

Overweight (30%) and Obesity (7%) category. 

ii) There were statistically significant differences in BMI in the interaction of 

the variables level of experience with the discipline, level of experience with type 

of practice, discipline with type of practice. 



CAPÍTULO 7 / CONCLUSÕES E APLICAÇÕES PRÁTICAS 

171 

3. Describe the personality traits of skydivers and study the 

differences in the five dimensions. 

i) Skydivers have higher values in the Extroversion dimension and lower 

values in the Neuroticism dimension. 

ii) Multivariate analysis identifies statistically significant differences in the 

Conscientiousness dimension as a function of experience level, with more 

experienced skydivers obtaining higher scores, although the effect size is small. 

III) Globally, it appears that the parachutists did not show significant 

differences in the variables under study, which allows us to conclude that this is a 

homogeneous group, with similar personality traits. 

 

4. Know the intensity of the Sensation Seeking trait. 

i) The skydivers recorded a Sensation Seeking trait score of 22.46. This 

score is considered high, namely in the Thrill and Adventure Seeking dimension 

(8.37) and Experience Seeking (6.46). However, we registered lower values in 

Disinhibition (4.54) and Boredom Susceptibility (3.1). 

ii) Statistically significant differences were found in the DIS dimension in the 

age group variable, identifying higher values of this dimension among the 

youngest compared to the oldest. However, the overall results suggest that the 

skydivers who participated in the study are a homogeneous group with very similar 

Sensation Seeking traits. 

 

5. Identify the HR variation of Portuguese skydivers during six 

moments in their first jump of the day. Knowing the HR values of Portuguese 

skydivers during six moments in their first jump of the day, taking into 

account the variable level of experience. 

i) The HR AVG recorded at all times during the jump was 130 bpm. 

ii) There is an increase in HR from the initial moment when the parachutists 

are still on the ground, in a state of rest, until the moment they leave the plane, 

stabilizing in the moment of free fall and opening of the parachute. This specific 
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moment recorded the maximum HR, gradually decreasing until the moment of 

landing. 

iii) Less experienced skydivers recorded higher HR AVG values at all times 

of the jump, when compared to more experienced ones. 

iv) Statistically significant differences were registered taking into account 

the different moments of the jump and HR (Max: p<.001, =.820; Min: p<.001, 

=.821; AVG: p<.001, =.834). 

v) In the interaction between level of experience with the different moments 

of the jump, we verified differences only in relation to HR Min (p=.007, =.056). 

vi) No statistically significant differences were identified in the level of 

experience variable. 

vii) Skydiving provokes an acute adaptive cardiovascular response that is 

reflected in the increase in HR between the moment of entering the plane and the 

moment of opening the parachute, decreasing from then until contact with the 

ground. The most experienced skydivers recorded the highest HR at the time of 

landing and the least experienced at the time of free fall. 

 

Considering the conclusions generated in this study, it is important to 

operationalize in a direct and constructive way the different practical 

applications in the skydiving modality, namely: 

i) The understanding of the anthropometric profile in the different disciplines 

of skydiving is fundamental for the creation of specific and individualized training 

programs, to enhance the most crucial physical aptitudes for the enhancement of 

sports performance. 

ii) The existence of behavior patterns that result from the combination of 

results in the various personality domains, which can trigger certain types of 

response, especially in moments of great tension, such as a parachute jump, it is 

essential to know in greater depth the personality profile of all individuals who 

intend to start skydiving. 

iii) Due to the fact that more experienced athletes have recorded higher HR 
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values at the time of landing, which may suggest greater levels of anxiety at that 

moment, it is crucial to make these same athletes aware of the need to adopt all 

the procedures and behaviors that guarantee maximum safety and the promotion 

of more canopy flight stages, so that we can have more skills in handling high-

performance wings. 
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CAPÍTULO 8. PONTOS FORTES, LIMITAÇÕES E 

PERSPETIVAS PARA O FUTURO 

8.1. Pontos fortes 

A escassez de investigações no campo das ciências do desporto, na 

modalidade de paraquedismo, a nível mundial e a constatação da inexistência de 

estudos em atletas portugueses é um ponto diferenciador e que submete para a 

necessidade de investimento científico.  

Outro aspeto pioneiro e inovador foi a utilização pela primeira vez do 

instrumento WIMU PROTM, na modalidade de paraquedismo, para a recolha de 

dados da FC, por esse facto esta tese é pioneira na utilização de um instrumento 

de última geração.  

Os resultados sobre o perfil antropométrico em atletas de paraquedismo 

foram também obtidos através de um estudo pioneiro, gerando os primeiros 

resultados sobre o perfil específico dos atletas das diferentes disciplinas.  

A compreensão e análise do perfil de personalidade atualmente é de 

extrema importância, nomeadamente, e como refere a literatura, em atletas que 

praticam modalidades de alto risco ou que estão associadas a uma maior 

possibilidade de lesões físicas e inclusive a morte. 

Finalmente, os resultados gerados acerca da FC nos diferentes momentos 

do salto, potencializam uma melhor análise acerca de possíveis momentos de 

estados de ansiedade mais elevados que podem desencadear maior 

probabilidade de erro humano. 

8.2. Limitações 

A primeira limitação deveu-se à pandemia de COVID-19 que impediu que a 

recolha de dados fosse realizada no período temporal previamente estabelecido.  

Um obstáculo transversal aos diferentes estudos desenvolvidos foi a 
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escassez de investigações realizadas no paraquedismo. Este facto levou a que a 

discussão dos resultados não fosse mais robusta ou sólida. Para além disso, a 

não existência de padrões de procedimentos metodológicos para recolha e 

análise de dados desencadeou uma enorme ambiguidade e incertezas no melhor 

desenho investigativo a adotar.  

O paraquedismo é uma modalidade com uma especificidade muito própria, 

características como o nível das regras de segurança, acesso dos investigadores 

às drop zones ou escolas de paraquedismo, número reduzido de praticantes 

comparativamente com outras modalidades, necessidade imperativa da existência 

de condições atmosféricas adequadas para a prática, contribuem para que as 

investigações nesta modalidade sejam mais complexas a todos os níveis. 

Finalmente, foram utilizados nesta tese instrumentos de um elevado custo 

financeiro e de última geração, como é o caso do WIMU PROTM. Na 

impossibilidade de outros centros de investigação poderem utilizar este tipo de 

instrumentos, há assim uma limitação na análise comparativa dos resultados 

obtidos com os mesmos instrumentos. 

8.3. Perspetivas para o futuro 

Julgamos que seria pertinente em estudos futuros na modalidade de 

paraquedismo clarificar e uniformizar algumas questões, nomeadamente a 

categorização do praticante em relação à experiência na modalidade e protocolo 

nos procedimentos na recolha de dados.  

Desta forma, lançamos algumas questões que urgem ser analisadas pela 

comunidade científica:  

i) Que critérios devem ser utilizados para classificar ou categorizar o nível 

de experiência dos paraquedistas em avançado ou iniciante?  

ii) Qual a altitude padrão de lançamento de paraquedistas para obtenção 

de dados?  

iii) Quais os momentos mais pertinentes para a obtenção de dados?  

iv) Quais as condições atmosféricas aconselháveis para que possam ser 

realizados os estudos?  
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v) Quais os instrumentos mais adequados para identificar, registar e avaliar 

a antropometria, traços de personalidade e FC no paraquedismo? 
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ANEXO 1. Informe do Comité de Bioética de Investigação da UEX  
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ANEXO 2. Certificado de estágio nacional desenvolvido na UBI 
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ANEXO 3. Inventário dos cinco fatores de personalidade (NEO-
FFI) 

 

 

NEO-FFI  
Lima & Simões (2000) 

 
Leia cuidadosamente cada uma das afirmações que se seguem e 

assinale com uma cruz o que melhor representa a sua opinião. Responda a 
todas as questões.  
 
 

Discordo 
Fortemente 

0 

Discordo 
1 

Neutro 
2 

Concordo 
3 

Concordo 
Fortemente 

4 

 
 
 

 0 1 2 3 4 

1. Não sou uma pessoa preocupada.      

2. Gosto de ter muita gente à minha volta.      

3. Não gosto de perder tempo a sonhar 
acordado(a). 

     

4. Tento ser delicado com todas as pessoas 
que encontro. 

     

5. Mantenho as minhas coisas limpas e em 
ordem. 

     

6. Sinto-me muitas vezes inferior às outras 
pessoas. 

     

7. Rio facilmente.      

8. Quando encontro uma maneira correcta de 
fazer qualquer coisa não mudo mais. 

     

9. Frequentemente arranjo discussões com a 
minha família e colegas de trabalho. 

     

10. Sou bastante capaz de organizar o meu 
tempo de maneira a fazer as coisas dentro do 
prazo. 

     

11. Quando estou numa grande tensão sinto-
me, às vezes, como se me estivessem a fazer 
em pedaços. 

     

12. Não me considero uma pessoa alegre.      
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13. Fico admirado(a) com os modelos que 
encontro na arte e na natureza. 

     

14. Algumas pessoas pensam que sou 
invejoso(a) e egoísta.  

     

15. Não sou uma pessoa muito metódica 
(ordenada).  

     

16. Raramente me sinto só ou abatido(a).      

17. Gosto muito de falar com as outras 
pessoas. 

     

18. Acredito que deixar os alunos ouvir 
pessoas, com ideias discutíveis, só os pode 
confundir e desorientar. 

     

19. Preferia colaborar com as outras pessoas 
do que competir com elas. 

     

20. Tento realizar, conscienciosamente, todas 
as minhas obrigações. 

     

21. Muitas vezes sinto-me tenso(a) e 
enervado(a). 

     

22. Gosto de estar onde está a acção.      

23. A poesia pouco ou nada me diz.      

24. Tendo a ser descrente ou a duvidar das 
boas intenções dos outros. 

     

25. Tenho objectivos claros e faço por atingi-los 
de uma forma ordenada. 

     

26. Às vezes sinto-me completamente inútil.      

27. Normalmente prefiro fazer as coisas 
sozinho(a).                

     

28. Frequentemente experimento comidas 
novas e desconhecidas. 

     

29. Penso que a maior parte das pessoas 
abusa de nós, de as deixarmos. 

     

30. Perco muito tempo antes de me concentrar 
no trabalho. 

     

31. Raramente me sinto amedrontado(a) ou 
ansioso(a). 

     

32. Muitas vezes, sinto-me a rebentar de 
energia. 

     

33. Poucas vezes me dou conta da influência 
que diferentes ambientes produzem nas 
pessoas. 

     

34. A maioria das pessoas que conheço 
gostam de mim. 

     

35. Trabalho muito para conseguir o que quero.      
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36. Muitas vezes aborrece-me a maneira como 
as pessoas me tratam. 

     

37. Sou uma pessoa alegre e bem disposta.      

38. Acredito que devemos ter em conta a 
autoridade religiosa quando se trata de tomar 
decisões respeitantes à moral. 

     

39. Algumas pessoas consideram-me frio(a) e 
calculista. 

     

40. Quando assumo um compromisso podem 
sempre contar que eu o cumpra. 

     

41. Muitas vezes quando as coisas não me 
correm bem perco a coragem e tenho vontade 
de desistir. 

     

42. Não sou um(a) grande optimista.      

43. Às vezes ao ler poesia e ao olhar para uma 
obra de arte sinto um arrepio ou uma onda de 
emoção. 

     

44. Sou inflexível e duro(a) nas minhas 
atitudes.  

     

45. Às vezes não sou tão seguro(a) ou digno(a) 
de confiança como deveria ser. 

     

46. Raramente estou triste ou deprimido(a).      

47. A minha vida decorre a um ritmo rápido.      

48. Gosto pouco de me pronunciar sobre a 
natureza do universo e da condição humana. 

     

49. Geralmente procuro ser atencioso(a) e 
delicado(a). 

     

50. Sou uma pessoa aplicada, conseguindo 
sempre realizar o meu trabalho. 

     

51. Sinto-me, muitas vezes, desamparado(a), 
desejando que alguém resolva os meus 
problemas por mim. 

     

52. Sou uma pessoa muito activa.      

53. Tenho muita curiosidade intelectual.      

54. Quando não gosto das pessoas faço-lhe 
saber. 

     

55. Parece que nunca consigo ser 
organizado(a). 

     

56. Já houve alturas em que fiquei tão 
envergonhado(a) que desejava meter-me num 
buraco. 
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57. Prefiro tratar da minha vida a ser chefe das 
outras pessoas.  

     

58. Muitas vezes dá-me prazer brincar com 
teorias e ideias abstractas. 

     

59. Se for necessário não hesito em manipular 
as pessoas para conseguir aquilo que quero. 

     

60.Esforço-me por ser excelente em tudo o que 
faço. 
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ANEXO 4. Questionário SSS-V 

 

Questionário SSS-V 
 Zuckerman (1994), traduzido e adaptado para a População Portuguesa 

(Oliveira, 2008) 
 

 
O questionário SSS-V, é composto por uma série de 40 itens e cada item 
consta de duas afirmações (A e B). Para cada item assinale (com um círculo) 
qual das duas frases (A ou B) melhor descreve as suas preferências ou 
sentimentos. Nalguns casos pode pensar que ambas as alternativas podem 
servir para descrever os seus gostos ou sentimentos. Escolha a frase que 
melhor o fizer. Noutros casos vai encontrar duas alternativas que não o(a) 
satisfazem. Escolha mesmo assim a que melhor se encaixa na sua preferência. 
Não deixe nenhum item em branco. É importante responder a todos os itens 
com uma só escolha. Só estamos interessados nas suas preferências ou 
sentimentos, não em saber o que os outros pensam dessas atividades e se é 
correto ou não. Neste teste não há respostas corretas ou erradas. Seja 
franco(a) e tente fazer uma avaliação honesta de si próprio. Este questionário é 
anónimo e confidencial.  
Obrigado pela sua colaboração. 
 
 

1. 
  

A. Gosto de festas “loucas” e desinibidas  
B. Prefiro festas sossegadas, com uma boa conversa 

2. A. Há certos filmes que gosto de ver duas ou três vezes  
B. Não tenho paciência para ver um filme que já tenha visto antes  

3. 
  

A. Penso com frequência que gostaria de ser alpinista  
B. Não consigo compreender pessoas que arriscam a vida para escalar 
montanhas  

4. A. Não gosto de nenhum cheiro corporal  
B. Gosto de alguns cheiros do corpo humano  

5. A. Fico farto de ver sempre as mesmas caras  
 B. Gosto da confortável familiaridade dos amigos do dia-a-dia  

6. 
  

A. Gosto de explorar uma cidade estranha, ou parte da cidade, 
sozinho(a), mesmo                     correndo o risco de me perder  
B. Prefiro alguém para me guiar quando estou num sítio que não 
conheço bem 

7. A. Não gosto de pessoas que fazem ou dizem coisas só para chocar ou 
aborrecer os outros  
 B. Uma pessoa em que quase sempre podemos ver o que vai fazer ou 
dizer, tem que ser um(a) chato(a)  

8. A. Normalmente não gosto de um filme ou uma peça de teatro em que 
posso prever o que se irá passar  
B. Não me importo de ver um filme ou uma peça de teatro em que 
posso adivinhar o que se vai passar a seguir  
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9. A. Já experimentei haxixe (erva) ou gostaria de o fazer  
B. Nunca seria capaz de fumar haxixe  

10. 
  

A. Não gostaria de experimentar nenhum tipo de drogas que me possa 
produzir efeitos estranhos ou perigosos  
B. Gostaria de experimentar alguma das novas drogas que provocam 
alucinações  

11. A. Uma pessoa sensata evita atividades perigosas  
B. Por vezes gosto de fazer coisas um pouco assustadoras  

12. 
 

A. Não gosto de libertinos (pessoas com uma grande liberdade sexual)  
B. Gosto da companhia de verdadeiros libertinos 

13. A. Acho que os estimulantes me dão uma sensação de desconforto  
B. Gosto de ficar com “pedalada” (beber ou fumar haxixe)  

 
14. 
  

A. Gosto de experimentar comidas novas que nunca tenha provado  
B. Costumo pedir os pratos que já conheço para evitar desilusões e 
surpresas desagradáveis  

15. A. Gosto de ver filmes domésticos ou slides de férias  
B. Ver filmes domésticos ou slides de férias chateia-me bastante  

16. A. Gostaria de praticar esqui aquático  
B. Não gostaria de praticar esqui aquático  

17. 
  

A. Gostaria de praticar surf  
B. Não gostaria de praticar surf  

18. A. Gostaria de poder fazer uma viagem sem destino nem horários 
definidos  
B. Quando viajo gosto de planear o percurso e as horas com algum 
cuidado  

19. 
  

A. Gosto de amigos “com os pés assentes na terra”  
B. Gosto de ter amigos excêntricos, como artistas ou “punks”  

20. 
  

A. Não gostaria de aprender a pilotar um avião  
B. Gostaria de aprender a pilotar um avião 

21. A. Prefiro a superfície da água às profundezas  
B. Gostaria de praticar mergulho subaquático  

22. A. Gostaria de conhecer pessoas que são homossexuais (homens ou 
mulheres)  
B. Afasto-me das pessoas que suspeito serem homossexuais  

23. A. Gostaria de experimentar saltar de para-quedas  
B. Nunca gostaria de saltar de um avião  

24. 
 

A. Prefiro amigos que sejam excitantemente imprevisíveis  
B. Prefiro amigos de confiança e previsíveis  

25.  A. Não estou interessado em experimentar só por experimentar  
B. Gosto de experiências e sensações novas e excitantes, mesmo que 
sejam um pouco assustadoras, estranhas ou mesmo ilegais 

26. A. A essência da boa arte está na clareza, simetria das formas e 
harmonia das cores  
B. Eu costumo encontrar beleza nas cores contrastantes e nas formas 
irregulares da pintura moderna  

27.   
 

A. Gosto de passar o tempo nos arredores familiares de minha casa  
B. Fico muito inquieto se tiver que ficar perto de casa durante muito 
tempo  
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28. A. Gosto de saltar de pranchas altas  
B. Não gosto da sensação de estar em pranchas altas (ou nem sequer 
me aproximo) 

29. 
 

A. Gosto de sair com pessoas do sexo oposto que sejam fisicamente 
excitantes  
B. Gosto de sair com pessoas do sexo oposto que partilhem os meus 
valores  

30. A. Bebida em excesso geralmente estraga as festas porque algumas 
pessoas ficam barulhentas e provocadoras  
B. Muita bebida é a chave do sucesso de uma festa  

31. 
  

A. O pior defeito social é ser bruto  
B. O pior defeito social é ser chato  

32. 
  

A. Uma pessoa deve ter uma razoável experiência sexual antes do 
casamento  
B. É preferível um casal começar a sua experiência sexual em conjunto  

33. A. Mesmo se tivesse dinheiro não teria interesse em associar-me a 
pessoas ricas e frívolas como as do “jet-set  
B. Consigo imaginar-me numa vida de prazer pelo mundo fora com o 
“jet-set”  

34. 
  

A. Gosto de pessoas perspicazes e espertas, mesmo que por vezes 
magoem outras pessoas  
B. Não gosto de pessoas que se divertem à custa de magoar os 
sentimentos dos outros  

35. A. No geral há demasiadas cenas de sexo nos filmes  
B. Gosto de ver muitas cenas de sexo no cinema  

36. 
  

A. Sinto-me melhor depois de ter bebido uns copos  
B. Algo está errado nas pessoas que têm que beber álcool para se 
sentirem bem  

37. A. As pessoas deviam vestir-se de acordo com padrões de bom gosto, 
estilo e perfeição  
B. As pessoas devem vestir-se como entenderem mesmo que o 
resultado, por vezes, seja esquisito  

38. A. Fazer longas viagens em barcos à vela pequenos é estupidez  
B. Gostaria de fazer uma viagem grande num barco à vela, desde que 
navegasse bem  

39. A. Não tenho paciência para pessoas chatas e aborrecedoras  
B. Costumo encontrar coisas interessantes em quase todas as pessoas 
com quem falo  

40. A. Descer uma encosta íngreme de esquis é uma boa maneira de 
acabar de muletas  
B. Penso que gostaria da sensação de descer muito depressa uma 
encosta de esqui  
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ANEXO 5. Consentimento informado 

 

Universidade de Extremadura – Faculdade de Ciências do Desporto 

CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA 

PARTICIPAÇÃO EM ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO (de acordo com a 

Declaração de Helsínquia) 

 

TEMA: Carga Interna Objetiva em Praticantes de Paraquedismo 

Eu, __________________________________________________________ aceito de minha 

livre vontade, participar neste estudo intitulado “Carga Interna Objetiva em Praticantes de 

Paraquedismo” realizado por Tiago António dos Santos Machado, sob a orientação do Prof. 

Doutor Sergio José Ibáñez Godoy (Universidade de Extremadura – Faculdade de Ciências 

Desporto) e Prof. Doutor João Júlio de Matos Serrano, (IPCB-ESECB). Compreendi a explicação 

que me foi fornecida acerca do estudo em que estou a participar, tendo-me sido dada a 

oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias. Tomei também conhecimento 

que, de acordo com as recomendações da declaração de Helsínquia, a informação ou 

explicação que me foi prestada frisou objetivos, métodos, benefícios previstos e o eventual 

desconforto. Por isso, consinto a participação no estudo, respondendo a todas as questões 

propostas e permito que estas informações sejam utilizadas em futuros estudos, podendo 

desistir de participar a qualquer momento, sem que daí resulte qualquer prejuízo para o meu 

tratamento. Toda a informação obtida nesta investigação será estritamente confidencial e a 

identidade do participante não será revelada em qualquer relatório ou publicação ou a 

qualquer pessoa não relacionada com esta investigação sem autorização prévia por escrito do 

participante.  

Participante:  

_______________________________________________________________  

Investigador: 

 _______________________________________________________________ 

Proença-a-Nova, 17, de outubro de 2020 

Agradecido pela sua colaboração. 
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ANEXO 6. Ficha de registo individual na recolha de dados 

 

Universidade de Extremadura – Faculdade de Ciências do Desporto 

 

Ficha de Registo Individual 

A preencher pelo participante: 

Nome: Sexo: 

Idade: 

Nº Saltos: 

Ano início na modalidade: 

Data último salto: 

Licença:  

o Aluno    

o A 

o B 

o C 

o D       

o Salto Tandem    

Disciplina: 

o Precisão  

o FreeFly 

o Velocidade QL 

o Formação 

 

A preencher pelo investigador 

Número do WIMU:  

 

Período de utilização WIMU: 

Inicio: ____h____m 

Fim: _____h_____m 

Nome Investigador: 

 

Observações: 
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0354, editada por la Comunidad Virtual de Ciencias del Deporte de 
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HACE CONSTAR QUE:  
 
El artículo "Rasgos de personalidad de los paracaidistas portugueses 
/ Personality Traits of Portuguese Skydivers”, cuyos autores son 
Machado, T., Serrano, J., Silveira, P. y Ibáñez, S.J., fue aceptado en 
julio de 2021 y solamente está pendiente de publicación en el primer 
número del año 2023. 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos firmo la presente 
en Madrid, a veintidós de abril de dos mil veintitrés, 

 
 
 
 
 
 

 
Fdo: Vicente Martínez de Haro 

COMUNIDAD VIRTUAL CIENCIAS DEL DEPORTE 
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