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ensaio baseado na bibliografia científica disponível.
PALAVRAS-CHAVE: Paratleta; Qualidade de Vida; Resiliência Psicológica; Estresse 
Fisiológico (DeCS).

STRESS, RESILIENCE AND QUALITY OF LIFE OF WHEELCHAIR USERS, 
PRACTICING OR NOT THE PARALYMPIC SPORT

ABSTRACT: According to the WHO, more than one billion people live with some form of 
disability. The UN warns that 80% of these people reside in developing countries. Increased 
stress levels and decreased quality of life are prevalent factors in this group. The aim of 
the present study is evaluating the influence of the practice of paralympic sport on adults in 
wheelchairs in comparison with the levels of stress, resilience, and quality of life of two groups 
of adults in wheelchairs. This is an essay based on the scientific literature available.
KEYWORDS: Parathlete; Quality of Life; Psychological Resilience; Physiological Stress 
(DeCS).

1 |  INTRODUÇÃO
A palavra “paraolímpico” advém da junção entre o prefixo grego – para – que significa 

paraplegia, mais o adjetivo olímpico, relativo às olimpíadas. Logo, o termo paraolímpico 
teria sua conotação voltada àqueles – em grau de paraplegia – que disputam os jogos; 
contudo, a etimologia da palavra se estendeu aos mais diversos tipos de pessoas com 
deficiência e se tornou – assim como nos jogos olímpicos – o principal evento esportivo do 
paradesporto.

Desse modo, a prática do desporto, em sua essência, está relacionada a diversos 
benefícios; entre eles: redução de problemas psicológicos, melhora do humor, do sono, 
da autoestima e da qualidade de vida; melhora do rendimento escolar e da cognição; 
prevenção e recuperação de doenças; melhora da aptidão cardiorrespiratória; melhora do 
funcionamento do metabolismo e na saúde de maneira geral, a se apontar a redução do 
estresse e melhoria da resiliência (AXSOM; LIBONATI, 2019; BEKHET et al., 2019; BISPO, 
2020; DAVIS et al., 2019; LORA-POZO et al., 2019; SPEER et al., 2019; VAINSHELBOIM 
et al., 2019; WANG et al., 2019; WARBURTON et al., 2019).

Entre os diversos benefícios, três deles devem ser observados com maior atenção: 
1) melhoria da resiliência; 2) diminuição do estresse; 3) melhoria da qualidade de vida. 
Desse modo, observa-se de maneira individual, cada um desses aspectos, da seguinte 
maneira:

A Resiliência é a capacidade que cada pessoa tem de lidar com suas dificuldades 
de modo a superá-las, independentemente da gravidade da situação que se apresente 
(DANTAS; FONTES; ANDRADE-JUNIOR, 2019). Saber ser resiliente está diretamente 
ligado à diminuição, ou pelo menos a administração do estresse que, quando observado 
por meio da prática esportiva, tem ação fundamental na manutenção da qualidade de vida.
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A mencionada Qualidade de Vida, é definida pela Organização Mundial da Saúde – 
OMS, como a percepção do estado, pela ótica individual de cada ser de acordo com seus 
aspectos intrínsecos, tais como valores e cultura, incluindo objetivos, expectativas, padrões 
e interesses desses mesmos indivíduos.

Quando observada a relação desses aspectos com o indivíduo praticante do 
paradesporto, parte-se do pressuposto de que a pessoa com deficiência encontra maiores 
dificuldades nesse sentido, o que implica o desenvolvimento da resiliência, consequente 
diminuição do estresse e melhora da qualidade de vida, como visto na Figura 1: 

Figura 1. Resiliência, Estresse e Qualidade de Vida.

Fonte: Autoria própria, 2021.

Ainda sobre esses aspectos, Rodrigues (2018) pontua que os paratletas precisam 
buscar, diariamente, motivações para os manterem na rotina de treinamento, provando 
sua autoestima por meio do desafio em vencer suas limitações com coragem, dedicação 
e persistência. 

Entre as mais diversas classificações para esses paratletas, existe o atleta 
cadeirante, presente em modalidades como o basquetebol, voleibol, entre outros. Para esse 
grupo, as dificuldades podem ser ainda mais desafiadoras, visto que envolvem locomoção, 
e reduzem o leque de opções em modalidades, gerando – desde cedo – a oportunidade da 
promoção de resiliência do indivíduo.

Especificamente a grupos de cadeirantes, as evidências científicas mostram que, 
quando observado indivíduos cadeirantes praticantes de esporte e indivíduos cadeirantes 
não praticantes, há mais qualidade de vida entre os praticantes (CALHEIROS et al., 2021; 
MCVEIGH; HITZIG; CRAVEN, 2009) Essa é uma indagação que levará à discussão da 
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temática ao longo do capítulo; assim sendo, o presente estudo tem o objetivo de avaliar a 
influência da prática do esporte paralímpico em adultos cadeirantes em comparação com 
os níveis de estresse, resiliência e qualidade da vida de dois grupos de adultos cadeirantes. 
Trata-se de um ensaio baseado na bibliografia científica disponível.

2 |  ESTRESSE
O estresse é um importante tema interdisciplinar estudado na atualidade; com isso, 

busca-se uma maior compreensão do tema um melhor enfrentamento de suas causas. 
O estresse pode ser compreendido como uma reação, ou resposta psicofisiológica do 
sujeito, ao ambiente em busca de adaptação a um evento compreendido como adverso ou 
ameaçador. A resposta ao evento estressor é que vai indicar o nível de estresse atingido 
pelo sujeito, sendo este agudo, se enfrentado com brevidade, ou crônico em caso de 
permanência na dificuldade de adaptação (ENUMO et al., 2020).

Conforme esse autor, o estresse é um objeto de estudo a ser explorado por 
multiáreas; causas e consequências em diversas populações têm sido objetivos traçados 
por pesquisadores. Mais recentemente, a pandemia provocou a ocorrência de inúmeros 
estudos acerca dessa manifestação, investigando a importância de exercícios físicos, por 
indicar que praticantes mais experientes apresentam maior capacidade de autorregulação 
no quadro estressor (CORRÊA et al., 2020).

A forma como o sujeito lida com eventos adversos e estressores é fundamental 
para a sua qualidade de vida, e pode prevenir outras doenças de cunho psicossomático 
tais como transtornos de ansiedade e depressão. Jardim, Castro e Ferreira-Rodrigues 
(2021) investigaram a relação entre estas três disfunções psicológicas e destacaram que o 
sexo feminino se apresenta mais vulnerável ao sofrimento mental diante de estressores, e 
políticas de orientação ao enfrentamento eficaz deste público são ainda mais relevantes na 
prevenção de doenças psíquicas originadas por esse.

O enfrentamento do estresse pode ser compreendido como Coping, termo que 
representa a capacidade de defesa ou adaptação do sujeito as ameaças externas que 
impactam na psiquê. Numa conjuntura cognitiva-comportamental, o enfrentamento do 
estresse pode ser realizado através de diferentes maneiras, focalizados na emoção ou 
cognição, ou mesmo em crenças religiosas e suporte social, a depender do pressuposto 
teórico. Independente do grupo estratégico, a literatura unifica-se em torno do coping 
para defini-lo como uma busca por adaptação ao estressor (PEREIRA; CAVALCANTE; 
ALBUQUERQUE, 2018).

No esporte, o estudo do estresse e do enfrentamento também é evidenciado em 
diversos manuscritos, a exemplo do reportado por Costa, Oliveira e Vargas (2020), que 
investigaram a percepção de estressores em atletas de futebol profissional, considerando 
diferenciações psicossociais e repertório de enfrentamento. Os autores evidenciaram 
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que há influência nas características dos atletas e suas respostas aos estressores por 
evidenciar a menor eficácia que os atletas religiosos apresentaram no enfrentamento de 
adversidades ambientais.

O esporte de rendimento apresenta resultados impactantes sobre a relação entre 
esta prática no desenvolvimento do estresse em grau patológico; entretanto, quando a 
investigação é acerca da atividade física recreativa, os dados apontam que essa é 
importante para o enfrentamento e equilíbrio de fatores estressores. A atividade física 
regular está associada à maior capacidade cognitiva-comportamental de enfrentamento ao 
estresse, além de outros fatores que contribuem para promoção da qualidade de vida como 
maior socialização e alimentação balanceada, no comparativo com sujeitos sedentários 
(FÁTIMA XAVIER et al., 2020).

Conforme discutido, o estresse ocorre no sujeito por conta de demandas emergidas 
do dia a dia. E em sujeito com dificuldades adicionais, a exemplo dos cadeirantes, que 
possuem a dificuldade na locomoção? Pereira e colaboradores (2019) investigaram os 
impactos destas demandas adicionais em estudantes universitários com deficiência e 
Transtornos Funcionais Específicos e identificaram que esta população apresentou maiores 
níveis de estresse e reduzidos níveis de resiliência, além da necessidade de políticas 
institucionais inclusivas e de orientação ao enfrentamento do estresse.

Dentre o possível extenso repertório de enfrentamento que o cadeirante pode 
desenvolver, a atividade física tem sido cada vez mais implementada e adotada 
em diferentes partes do mundo. O basquete para cadeirantes – por exemplo – é uma 
modalidade consolidada e amplamente difundida na atualidade, apresentando ganhos 
significativos na qualidade de vida do sujeito, através não somente na maior capacidade 
de adaptação ao estresse como na adoção de hábitos alimentares saudáveis e redução do 
risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (CASTRO et al., 2020).

Mello e colaboradores (2020) realizaram um amplo estudo com praticantes do 
basquetebol adaptado para cadeirantes; esse também evidenciou importantes impactos 
desta prática na regulação do estresse e promoção da qualidade de vida. Os entrevistados 
destacaram que a prática de atividade física regular é prazerosa, minimiza o estresse, inclui 
o sujeito por meio de uma eficaz sociabilização e afastam de pensamentos depressivos, 
motiva e devolve a sensação de autonomia e de vontade de viver.

3 |  RESILIÊNCIA
O tópico de enfrentamento de adversidades e do crescimento psicológico do 

ser humano tem uma longa história como objeto de pesquisa da Psicologia (RALHA-
SIMÕES, 2017; BRANDÃO; NASCIMENTO, 2019; HART, 2021). Apenas na década de 
1970, a resiliência passou a ser aplicada como um construto psicológico, mediante de 
investigações de um grupo pioneiro de psicólogos e psiquiatras (OLIVEIRA; NAKANO, 
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2018). À vista disso, as pesquisas foram voltadas às populações sujeitas a adversidades 
crônicas buscando compreender os efeitos dessas sobre o desenvolvimento dos indivíduos 
(BRANDÃO; NASCIMENTO, 2019).

De acordo com Fontes e Neri (2015), a Psicologia se debruçou sobre a noção da 
resiliência há cerca de 30 trinta anos, quando psicólogos estudaram o desenvolvimento 
de diferentes crianças que se encontravam expostas a fatores de risco por viverem 
em adversidades. Nos últimos anos, verifica-se que diversos contextos se utilizam dos 
estudos sobre resiliência entre os quais se salientam as pesquisas acerca do paradigma 
do desenvolvimento humano destacando as fazes da adolescência, vida adulta e velhice. 
Ademais, observa-se um enfoque sobre o desempenho de indivíduos nas organizações 
frente os desafios inerentes à realidade do mercado de trabalho e a prática esportiva 
(GOMES, 2017; SOUZA; DECUSSATTI, 2017).

Nesse mesmo sentido, a Psicologia investiga as diferenças humanas na resiliência 
para compreender porque alguns indivíduos são capazes de enfrentar, até mesmo 
prosperar sob a pressão que vivenciam em suas vidas, enquanto outros falham e podem 
ser traumatizados pelos acontecimentos adversos (ASTORGA et al., 2019).

Ressalta-se que um dos primeiros autores a discutir o conceito de resiliência foi 
Flach (1991) dizendo que, para um indivíduo ser resiliente, dependerá de sua competência 
de reconhecer a dor pela qual está passando, perceber qual o sentindo que ela tem e tolerá-
la durante um tempo até que seja competente para resolver esse conflito de modo positivo. 
Segundo o autor defendeu que o termo não se associa apenas a aspectos psicológicos, 
mas também a aspectos físicos e fisiológicos.

Todavia, somente recentemente pesquisadores têm evocado o termo “resiliência” para 
tratar das histórias de sucesso de indivíduos que enfrentam ou enfrentaram adversidades 
(GOMES, 2017). Conceitualmente, resiliência tem sido descrita como a capacidade de se 
recuperar diante de desafios ou dificuldades (GEHER; WEDBERG, 2020). Nesse sentido, 
o desenvolvimento da vida é orientado pelo modo como lidamos com crises ou desafios na 
vida; algumas dificuldades são necessárias para um desenvolvimento saudável (WILLIAM; 
HOFFMAN, 2018).

Na vida humana, “podemos considerar a resiliência como o conjunto de qualidades 
pessoais que nos fazem crescer e nos desenvolver com mais vigor na adversidade e 
funcionar de maneira ideal após a superação do trauma.” (ASTORGA et al., 2019, p. 184).

Por sua vez, Lopez, Pedrotti e Snyder (2015) afirmaram que resiliência é um 
conceito inferencial, em que dois julgamentos principais devem ser feitos para identificá-
la. Primeiro, há um julgamento de que os indivíduos estão pelo menos “indo bem” com 
relação a um conjunto de expectativas de comportamento. Em segundo lugar, deve haver 
exposição significativa a riscos ou adversidades que constituem uma séria ameaça aos 
bons resultados.

Além disso, os autores reportaram que a investigação dos fenômenos de resiliência 
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necessita que os pesquisadores definam (i) os critérios ou método para identificar 
adaptação, ou desenvolvimento positivo e (ii) a presença passada ou atual de condições 
que ameaçam interromper a adaptação positiva, ou prejudicar o desenvolvimento.

Para Angst (2017), existem três tipos de resiliência: a emocional, a acadêmica e a 
social. A primeira associa as vivências positivas que levam a sentimentos de autoestima, 
autoeficácia e autonomia, que preparam o indivíduo a lidar com alterações e adaptações, 
obtendo um repertório de abordagens para a solução de problemas. A segunda envolve a 
escola como um lugar onde competências para resolver problemas podem ser adquiridas 
com a ajuda dos agentes educacionais. A terceira engloba fatores associados ao sentimento 
de pertencimento, supervisão de pais e amigos, relacionamentos íntimos, melhor dizendo, 
modelos sociais que estimulem a aprendizagem de resolução de problemas.

Nessa perspectiva, William e Hoffman (2018) destacaram que os níveis mais altos 
de resiliência são geralmente encontrados apenas naqueles que apresentam um histórico 
de lidar com adversidades moderadas. Por sua vez, uma vida sem contratempos também 
leva a uma redução da capacidade de lidar com os desafios diários (KASHDAN; BISWAS-
DIENER, 2014).

Vale ressaltar que é relevante evidenciar que as atitudes são distintas conforme 
cada indivíduo que vivencia uma realidade. É exatamente a consideração da subjetividade 
que torna desafiadora e primordial o debate sobre a resiliência (GOMES, 2017). Visto que 
a resiliência pode gerenciar emoções e não suprimi-las (NEENAN, 2018).

De maneira geral, pode-se afirmar que a resiliência tem sido empregada para referir-
se aos indivíduos capazes de retomar o equilíbrio emocional após grandes adversidades 
(OLIVEIRA; NAKANO, 2018). Da mesma forma, segundo o olhar da Psicologia Positiva o 
que pode aumentar a resiliência é emocionalidade positiva. Uma vez que as emoções e 
os sentimentos positivos na vida diária podem ajudar a moderar as reações ao estresse. 
Outros fatores que aumentam a resiliência incluem tarefa focada no enfrentamento de 
problemas, compromisso com metas, humor, paciência, otimismo, fé, altruísmo, mindfulness, 
autocompaixão e o uso de mecanismos de defesa (PEREZ-BLASCO et al., 2016).

Cabe sublinhar que a Psicologia positiva é o estudo científico do bem-estar, dos 
fatores que contribuem para o funcionamento ideal dos indivíduos e comunidades para 
uma vida mais feliz e plena (TARRAGONA, 2014). Nesse contexto, a resiliência requer 
encontrar o equilíbrio entre muito e pouco controle emocional; além disso, deve-se 
apresentar a capacidade de empatia e maior abertura à experiência (KASHDAN; BISWAS-
DIENER, 2014).

4 |  A IMPORTÂNCIA DA RESILIÊNCIA PARA OS ATLETAS PARAOLÍMPICOS
O crescente destaque do esporte paraolímpico brasileiro nos últimos Jogos 

Paralímpicos tem despertado a atenção de diversos pesquisadores das áreas da Educação 
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Física e da Psicologia (NASCIMENTO JUNIOR et al., 2021). Ainda, os autores reportaram 
que o atletismo e a natação são as modalidades que mais conquistaram medalhas nas 
últimas edições da competição.

Nesses esportes, há uma predominância da habilidade técnica e alta intensidade de 
esforço, o que requer do atleta elevada capacidade física e psicológica durante os treinos e 
as competições (BACANAC et al., 2014; NASCIMENTO JUNIOR et al., 2021). Dessa forma, 
um dos principais desafios dos atletas paraolímpicos é tanto manter-se intrinsecamente 
motivado para a prática esportiva, quanto enfrentar as demandas estressantes e obstáculos 
ao longo da temporada (MARTIN et al., 2015).

Outro ponto a ser considerado é que o esporte exige uma dedicação intensa para 
a obtenção dos melhores níveis de desempenho, proporcionando alcançar os resultados 
esperados, o que leva os atletas a desenvolverem regularmente competências para atingir 
seus objetivos, enfrentando tensões de ordem biológicas e fisiológica. Sendo assim, o 
esporte submete o atleta a obstáculos que necessitam ser constantemente superados 
(SOUZA; DECUSSATTI, 2017).

A literatura aponta que a capacidade de superar adversidades pode ser tida como 
um aspecto a ser desenvolvido por meio da prática esportiva, já que essa oferece diversas 
situações consideradas de risco (SANCHES, 2007; SOUZA; DECUSSATTI, 2017). É 
interessante salientar que existe uma série de fatores que operam e podem levar o atleta 
a um rendimento adequado, sendo capaz de superar situações de estresse e medo: um 
desses fatores é a resiliência (SANCHES, 2007). Chama-se a atenção para o fato que a 
resiliência é uma habilidade diretamente associada a diferentes instâncias envolvidas na 
vida do indivíduo e por elas influenciada (OLIVEIRA; NAKANO, 2018).

Em sua maioria, os estudos têm apontado que a resiliência é um componente 
fundamental na vida do indivíduo com deficiência, dado que essa condição está diretamente 
relacionada a um processo de agitação em eventos adversos, que se caracterizam por 
emoções desagradáveis e lutas mentais (SANCHES, 2007; BACANAC et al., 2014; MARTIN 
et al., 2015; SOUZA; DECUSSATTI, 2017). Logo, essas agitações podem levar a resultados 
positivos, melhorando a inteligência emocional desse indivíduo; por consequência, 
promover benefícios em futuros processos de agitação e para o engajamento nas mais 
diferentes atividades (LINDSAY; YANTZI, 2014).

De acordo com Nascimento Junior et al. (2021), a resiliência se concebe por recursos 
e proteção contra o potencial efeito negativo de estressores desenvolvidos mediante dos 
processos mentais e comportamentais dos atletas. Por isso, aqueles com maior resiliência 
são capazes de manter um bom funcionamento psicológico e motivados para executar suas 
atividades; os pesquisadores observaram que a resiliência demostra correlação positiva 
com outros fatores de proteção, como autoestima e relacionamento interpessoal.

Acredita-se que a resiliência é um processo dinâmico de adaptação, envolvendo 
uma interação entre as habilidades, traços e recursos do indivíduo, as características da 
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adversidade que ele está enfrentando, suas ações e reações de sobrevivência. Isto sugere 
que a resiliência só pode ser identificada e avaliada depois que o processo tiver terminado 
e quando os resultados se tornarem evidentes (HART, 2021).

5 |  QUALIDADE DE VIDA
Há algumas décadas, estudiosos se dedicam a pesquisar qualidade de vida (QV); 

devido a discordâncias, sobre esse conceito sempre houve divergência. Muitos termos já 
foram utilizados como sinônimos de QV, dentre eles destacam-se: boa vida, bem-estar, 
saúde, riqueza, prosperidade, dentre outros (DANTAS et al., 2021). Sendo assim, percebe-
se que – para definir QV – o foco deve ser no indivíduo, e o meio no qual está inserido 
levando diversos aspectos em consideração. Aspectos esses que se relacionam entre si 
num processo contínuo, pelo qual contribuiu com a mudança e ruptura do conceito focado 
apenas no modelo biomédico, abrindo caminho para um olhar ampliado (LAGEMANN et 
al., 2018).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu QV como sendo a percepção 
individual de cada pessoa e sua posição no contexto sociocultural, incluindo seus objetivos, 
valores, expectativas, padrões e interesses. Este amplo conceito abrange também 
aspectos relacionados à saúde física, estado psicológico, o nível de independência, as 
relações sociais, crenças pessoais e toda a interação do indivíduo com o meio ambiente 
(INGRASSIA et al., 2020). Com isso, pode-se perceber quão presentes são os aspectos 
individuais e de forma multidimensional.

Segundo Dantas e Bezerra (2009), o conceito de QV deve ser interpretado de 
forma contínua e sendo resultante da relação de fatores que se modificam de acordo 
com o cotidiano do indivíduo. É proveniente de um conjunto de parâmetros individuais, 
socioculturais e ambientais que caracterizam as condições em que vive o ser humano, uma 
comunidade ou uma nação, como apresentado na Figura 2.
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Figura 2. Interpretação do Constructo do Conceito de Qualidade de Vida

Fonte: Autoria própria, 2021.

Pensando nessa individualidade, multidimensionalidade e em todos as dimensões 
da QV, encontra-se na literatura que a pessoa com deficiência apresenta uma maior 
propensão de ter uma percepção ruim sobre sua QV. Isso se deve ao fato de ter limitações e 
restrições que – por muitas vezes – são impostas por conta de alguma deficiência, podendo 
a afetar a interação dos fatores ambientais e pessoais das pessoas com deficiência (DIAZ 
et al., 2019).

Observa-se que a prática de exercício físico influencia, de forma direta, a autonomia 
na funcionalidade das atividades cotidianas e até mesmo na autoestima das pessoas com 
deficiência (SANCHEZ et al., 2021). Outro ponto positivo do exercício físico é a construção 
de um estilo de vida saudável; é preciso, porém, que ocorra uma aderência da pessoa 
com deficiência ao programa de exercícios físicos, para obter os benefícios provocados 
pelo mesmo.  Um programa de exercícios físicos voltado para a pessoa com deficiência 
deve buscar a criação de estratégias que visem o combate do estresse e o aumento da 
resiliência nessa população (DE OLIVEIRA, 2019).

Efeitos positivos do exercício físico são bem descritos na literatura, em especial 
para pessoas com deficiência. Em seu estudo, Doneddu et al. (2020) encontraram que o 
treinamento de força gera uma redução de lesões nervosas em pacientes que apresentavam 
polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória crônica, seja pela hipertrofia das fibras 
musculares seja pelo efeito anti-inflamatório do exercício ou até mesmo pelo aumento do 
impulso Neural.
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O exercício físico regular está associado de forma positiva a uma melhor percepção 
da QV pelas pessoas com deficiência. Essa prática, além de aumentar a capacidade 
funcional (como dito anteriormente), melhora os componentes da aptidão física relacionados 
à saúde, bem como os relacionados ao desempenho, dependendo do tipo de intervenção 
que é prescrita (INGRASSIA et al., 2020).

Dito isso, ressalta-se a importância do encorajamento de pessoas com deficiência a 
iniciarem a prática de atividades físicas planejadas, pois essas oferecem possibilidades e 
recursos que atuam como facilitadores na recuperação e na promoção de funções pessoais, 
na autonomia funcional e na autoestima, tendo como consequência uma maior propensão 
a desenvolverem um olhar positivo sobre a QV.

6 |  ASPECTOS EMOCIONAIS DOS CADEIRANTES, PRATICANTES OU NÃO 
DE ESPORTE PARALIMPICO

Vivemos em uma sociedade que valoriza o vigor físico e a beleza associada à 
juventude (FIGUEIRA et al., 2021). A juventude, com sua força e beleza, são os componentes 
essenciais no contexto de uma sociedade que faz do corpo o instrumento de expressão e 
construção de identidade (MARINHO; REIS, 2016). Ao se analisar o cadeirante por uma 
visão de senso comum e de aspecto estético, a sociedade, denota a substituição de aspectos 
como a perda do forte, saudável, produtivo e valoroso, para a entrada do frágil, impotente, 
improdutivo e dependente, caracterizações essas produzidas socialmente (TAVARES et al., 
2016). A vida social do cadeirante tende a apresentar desafios físicos e emocionais. Sua 
vulnerabilidade emocional os convoca a aceitar sua condição física e sobrepujar, vivendo 
além dos sensos de inadequação. A vergonha ou a autoconfiança são suas escolhas a 
cada instante, para desenvolver estratégias de resistência para desafiar estigmas, lidar 
com o senso de inadequação, com as respostas emocionais dos cadeirantes que variam 
em intensidade e tipo de emoção, assim como de acordo com o tipo de incapacitação e 
com o gênero (MOKDAD et al., 2017).

A atividade física envolve a estruturação da rotina e pode ser considerada uma 
atividade de socialização, para além do exercício físico (BASTOS et al., 2020), que além 
de melhorar a mobilidade, melhora o bem estar físico e gera possibilidade de participação 
social (VAGETTI et al., 2020). Estar socialmente envolvido influencia a qualidade de vida, 
tornando-se necessário traçar medidas para garantir oportunidades  desse envolvimento 
(BASTOS et al., 2020).

A cultura, que representa o seu valor como eixo de sustentação de qualquer 
nação à medida que é capaz de modificar os modos de pensar e agir, age como uma 
possibilidade transformadora, onde políticas públicas voltadas para adoção de um estilo de 
vida saudável em jovens e adultos devem ser encorajadas (FIGUEIRA et al., 2021). Nesta 
abordagem, as políticas públicas buscam manter o exercício da cidadania, apoiada em três 
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pilares: saúde, segurança e participação social, e as características da participação social 
estão intimamente relacionadas com cultura, crenças, hábitos, oportunidades e recursos 
disponíveis na comunidade assim como o estímulo de familiares e profissionais próximos 
(TAVARES et al., 2016).

Os jogos olímpicos são eventos de ampla escala que – frequentemente – revelam 
o ápice, o pináculo da vida de um atleta. Competir nas olimpíadas pode estar associado a 
experiencias altamente positivas como reconhecimento nacional e internacional, alcance 
de meta da vida e de benefícios financeiros (BENNIE et al., 2021).

As categorias paralímpicas se dividem em seis amplos grupos, e um deles é 
o subgrupo dos cadeirantes: atletas que – por ter uma desvantagem competitiva – são 
classificados e agrupados de acordo com suas limitações. Os jogos olímpicos e a saúde 
mental são interligados porque atletas que se comprometem integralmente aos jogos 
olímpicos ou paralímpicos têm risco aumentado de desapontamento, perda de identidade 
e elevadíssimo estresse (HENRIKSEN et al., 2020).

O atleta em geral tem identidade positiva; entretanto, o atleta de elite – o olímpico 
– tem sido citado como passível de depressão em relação às suas lesões. Os atletas 
que experimentam lesões têm mostrado em geral ansiedade, isolamento, perda do senso 
de si próprio, raiva, depressão e mesmo aumento do risco de suicídio associado ao 
declínio das suas habilidades (BREWER et al., 1993) Os atletas de elite têm estressores 
peculiares, únicos, associados à participação no esporte, como lesões, viagens, tensão 
no relacionamento com o seu técnico, e pobres resultados da sua performance, todos 
impactando negativamente em sua saúde mental (BENNIE et al., 2021).

Autocompaixão e uma atitude autoadaptativa são recursos dos quais os atletas 
lançam mão durante períodos emocionalmente difíceis, como recurso para alcançarem 
seu potencial. A relação entre a performance esportiva e a autocompaixão entretanto é 
complexa, com os atletas experienciando pressões e estressores significativos, em eventos 
competitivos importantes, usando a autocompaixão para promover as percepções de sua 
própria performance ao se preparar para competir, ao competir e refletindo em como ter 
excelência no esporte (ADAM; ABIMBOLA; FERGUSON, 2021).

Na cultura do esporte de elite, há tendência a normalizar a dor e mesmo ignorá-la, 
mantendo o ritmo esportivo mesmo com dores e lesões, conduzindo a uma inflexibilidade 
psicológica, que se conecta a condições de ansiedade e depressão (MASUDA; TULLY, 
2012).

7 |  CONCLUSÃO
A superação de limites é um dos componentes que o esporte pode proporcionar, 

além de contribuir para o desenvolvimento físico e mental de todas as pessoas, e se 
constitui como uma ferramenta que possibilita à inclusão das pessoas com deficiências 
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junto à sociedade contribuindo assim, para sua autonomia.
Para muitos paratletas, o esporte é sinônimo de vida, é um ponto importante na sua 

identidade por minimizar as fragilidades e proporcionar a quebra de barreiras e superação. 
Além de estimular a autonomia e a independência, prevenir doenças secundárias e contribuir 
com o desenvolvimento das capacidades físicas. Ele ainda pode oferecer possibilidades 
reais para vivenciar e ampliar as emoções e percepções proporcionadas pela prática.

 Para os cadeirantes, o esporte pode contribuir para a melhoria das condições 
organofuncional (aparelho circulatório, respiratório, digestivo, reprodutor e excretor). 
Também, poderá ser decisivo na melhora a autoestima, proporcionar a independência e 
interação com outras pessoas. Nesse sentido, a melhora psíquica, física e social facilita 
a vida do deficiente em seu meio social tornando-o mais calmo, com autoestima elevada 
proporcionando um ambiente de melhor convívio com as pessoas em que passa maior 
parte do tempo.

Para promover a integração, a escola e a sociedade precisam assumir uma atitude 
de mudança geral sobre as práticas educacionais. As adaptações precisam ocorrer em 
todas as partes e os sistemas educacionais precisam se adequar para melhor atender 
às pessoas portadoras de necessidades especiais e físicas por meio de um trabalho de 
conscientização e de sensibilização para que a sociedade saiba lidar com o aluno especial.

Desta forma, aprender a viver junto, respeitando às individualidades, desenvolvendo 
o conhecimento acerca de outros sujeitos, histórias, tradições, conhecer as alterações 
provocadas pelo conhecimento científico, contribuir com o domínio de competências que 
prepare o indivíduo para enfrentar numerosas situações, englobando as capacidades de 
autonomia e de discernimento, juntamente com o reforço é onde se estrutura os objetivos 
da educação para a resiliência.

Pode-se desafiar o futuro numa perspectiva positiva e de superação, considerando 
as adversidades como degraus para a evolução atingindo com isso, a capacidade de 
estabelecer novas formas de equilíbrio e alcançar metas anteriormente inacessíveis. 
Sendo assim, os desafios e as barreias que são encontrados no cotidiano possibilitam 
aprendizagens, conhecimentos, troca de experiências, aproximações e (re) significação da 
vida. O olhar sobre as deficiências e as limitações de todos e todas buscando a quebra de 
barreiras dependem, principalmente, da quebra de barreiras atitudinais, procedimentais e 
conceituais.
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