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O desporto de alto rendimento é hoje reconhecido na Europa como um importante fator de desenvolvimento desportivo dos 

vários Estados-membros, mas as suas exigências são um problema, para os estudantes-atletas, que procuram compatibilizar os 

estudos com a prática desportiva de alto rendimento numa carreira dual. Esta revisão sistemática da literatura procura, identificar 

barreiras e facilitadores à carreira dual relatados em investigações pertinentes, realizadas na Europa nos últimos anos (2015–2020), 

selecionadas a partir da combinação das palavras-chave “dual career”, “student-athlete”, “elite-athlete” e “school”. A pesquisa 

foi realizada nas bases de dados Scopus, Science Direct, Medline, Sportdiscus e PsycArticles entre os dias 1 e 21 de junho de 

2020. Os resultados permitem identificar, barreiras (o ensino universitário, a adaptação cultural associada à transição cultural, o 

uso de substâncias, o stress, o burnout desportivo e a gestão do horário) e facilitadores (motivações) que se refletem no sistema 

escolar, no sistema desportivo, em ambos ou no abandono de uma das carreiras. Os estudos revelam, ainda, uma necessidade de 

maiores investimentos na compreensão do fenómeno complexo da carreira dual, através de estudos internacionais, com amostras 

representativas e métodos mistos de investigação, de forma a colmatar dificuldades e encontrar soluções junto de todos os que 

têm responsabilidade no sucesso da carreira dupla.

PALAVRAS-CHAVE: barreiras; facilitadores; estudante-atleta; alto rendimento; escola.
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High-performance sport is now recognised in Europe as an important factor in member states’ sports development. Still, its 

demands are a problem for student-athletes who seek to make their studies compatible with high-performance sports in a dual 

career. This systematic review of the literature aims to identify barriers and facilitators to the dual-career reported in relevant 

investigations carried out in Europe in recent years (2015–2020) selected from the keywords: “dual career” AND “student-athlete”, 

“elite-athlete” AND “school”. The research was carried out in the databases Scopus, Science Direct, Medline, Sportdiscus and 

PsycArticles between the 1st and the 21st of June 2020. The results allow identifying barriers (university education, cultural adaptation 

associated with cultural transition, substance use, stress, sports burnout, and time management) and facilitators (motivations) that 

are reflected in the school system, in the sports system, in both or the abandonment of one of the careers. The studies also reveal 

a need for greater investments in understanding the complex phenomenon of dual careers, through international studies, with 

representative samples and mixed methods of investigation, to overcome difficulties and find solutions with all those who have 

responsibility in the field of double career success.

KEYWORDS: barries; facilitators; student-athlete; elite athlete; school.
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INTRODUÇÃO
Os direitos à educação e à prática desportiva são fun-

damentais e estão consagrados na legislação da União 
Europeia, que reconhece aos seus Estados-membros, o 
respetivo exercício. 

A par de uma escolaridade obrigatória diferenciada nos 
vários Estados-membros, existe uma prática desportiva 
também ela distinta. Na verdade, o fenómeno desportivo é 
encarado pela União Europeia como uma área de interesse 
dos cidadãos europeus, com um enorme potencial, indepen-
dentemente da idade ou origem social dos seus praticantes, 
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importante para a definição de objetivos estratégicos de soli-
dariedade e prosperidade dentro da União Europeia, mas 
também para o estabelecimento de relações externas fora da 
Europa (European Commission, 2007a).

O tratado de Lisboa definiu o desporto como uma área de 
competência da União Europeia, que deverá a apoiar, coor-
denar e complementar ações dos seus Estados-membros, 
de forma a desenvolver a dimensão europeia do desporto 
(European Comission, 2007b).

A possibilidade de um jovem ser simultaneamente estu-
dante e atleta foi referida pela primeira vez na Europa no 
documento White Paper On Sport (European Commission, 
2007a, p. 6) referindo-se à “carreira dual” (DC). Aqui, 
entende-se a DC como a possibilidade de um atleta de alto 
rendimento combinar, sem esforços pessoais desproporcio-
nados, a carreira desportiva com a educativa, de forma fle-
xível, salvaguardando os seus valores, interesses educacio-
nais e profissionais. 

Nas conclusões do Conselho dos Estados-membros e dos 
representantes dos vários Governos sobre as carreiras duais 
(Official Journal of the European Union, 2013) foram apre-
sentadas recomendações que consolidaram a carreira-dual. 
Passa a incluir-se o “atleta talentoso”, como um dos benefi-
ciários da DC, desde que reconhecido por uma organização 
desportiva, um organismo dirigente ou pelo Estado, como 
sendo um atleta com potencial para desenvolver uma carreira 
desportiva de elite. Por “atleta de elite” passou a entender-se 
um atleta que tem um contrato profissional com um empre-
gador do setor do desporto ou com uma organização despor-
tiva ou cujo estatuto de atleta de elite seja reconhecido por 
uma organização desportiva, por um organismo dirigente ou 
pelo Estado com base nos resultados e êxitos comprovados. 

Segundo as referidas recomendações, deve ser possível 
combinar uma prestação desportiva de alto nível com a edu-
cação, permitindo aos atletas colocar as suas capacidades ao 
serviço da sociedade, dando o melhor de si próprios, enquanto 
indivíduos (Wylleman & Lavallee, 2004; Wylleman & Reints, 
2010; Lupo et al., 2015; Isidori, 2016). 

A introdução do talento desportivo veio valorizar a DC, 
torná-la mais lata, ao identificar estudantes-atletas que desde 
muito cedo evidenciam uma excelência ao nível da prática 
desportiva que, de acordo com uma correta orientação poderá 
culminar numa prática de alto rendimento, numa determinada 
modalidade desportiva. Isto mesmo é explicado pelo modelo 
de DC proposto por vários autores (Wylleman, Alfermann, 
& Lavallee, 2004; Willeman & Reints, 2010; Stambulova & 
Wylleman, 2015) que explicam e identificam diferentes está-
gios de desenvolvimento dos atletas, ao longo da vida, desde 
o começo da prática desportiva, com várias transições em 

termos individuais, psicossociais e académicas, com tomadas 
de decisão e possíveis consequências, até ao fim da carreira 
desportiva e o assumir uma nova profissão.

Pela sua natureza multidisciplinar, a DC de estudante-
-atleta representa, desde sempre, um conjunto de desafios, 
quer do ponto de vista educativo, quer do ponto de vista 
desportivo, o que faz com que muitas das vezes o indiví-
duo tenha de escolher uma das carreiras: ou a de estudante 
ou a de atleta (Wylleman & Reints, 2010; Baron-Thiene & 
Alfermann, 2015; Gustafsson, Hill, Stenling, & Wagnsson, 
2015; Ryba, Kalaja, Selainne, Ronkainen, & Nurmi, 2016; 
Sorkkila, Aunola, & Ryba, 2017). 

Ainda que se saiba que uma combinação bem-sucedida 
de educação e treino ou treino e trabalho pode permitir a um 
indivíduo atingir o seu pleno potencial na vida (European 
Comission, 2015), são vários os desafios que os atletas de 
alto rendimento dos estados da União Europeia enfren-
tam, tentando combinar o alto rendimento com a educação 
ou o trabalho (Wylleman & Reints, 2010; Stambulova & 
Wylleman, 2015).

No sentido de criar mecanismos de apoio por forma a 
conciliar estas duas carreiras,a União Europeia tem imple-
mentado algumas políticas que, tendo em consideração as 
diferenças entre os vários países, políticas e modalidades des-
portivas (European Comission, 2012), permitem aos estu-
dantes-atletas manter o foco no alto-rendimento e na escola 
ou no alto-rendimento escolar e no trabalho (Stambulova & 
Wylleman, 2014). 

Note-se que no espaço da União Europeia não existe um 
modelo único de apoio à DC. Existem, sim, tal como referem 
vários estudos europeus (Aquilina & Henry, 2010; Caput-
Jogunica, Curkovic, & Bjelic, 2012; Henry, 2013; European 
Comission, 2015), diversas abordagens relativamente à DC, 
que podemos sintetizar em quatro tipos: 

a) centrada no estado apoiada pela legislação (França, 
Hungria, Luxemburgo, Polónia, Portugal e Espanha); 

b) tendo o Estado como um facilitador/patrocinador do 
processo, promovendo acordos entre a educação e as 
organizações desportivas (Bélgica, Dinamarca, Estónia, 
Finlândia, Alemanha, Letónia, Lituânia e Suécia); 

c) uma abordagem em que as Federações Desportivas 
representam os atletas em nome individual e são faci-
litadoras e mediadoras perante as entidades educativas 
(Grécia e Reino Unido); 

d) por último, uma abordagem “laissez faire”, onde 
não há estruturas formais envolvidas no processo 
de apoio à carreira dupla (Malta, Áustria, Chipre, 
República Checa, Irlanda, Itália, Holanda, Eslováquia 
e Eslovénia). 
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Vários trabalhos de investigação (Wylleman, Alfermann, 
& Lavallee, 2004; Capranica & Millard-Stafofford, 2011; 
Aquilina, 2013; Stambulova & Wylleman,2015) inspiraram 
as linhas europeias orientadoras que procuram dar resposta a 
questões identificadas pelos vários países europeus, sugerindo 
recomendações para apoiar estes estudantes-atletas de alto 
rendimento, considerando a importância da DC e a repre-
sentatividade que estes atletas dão aos seus países de origem. 
Neles, reconhecem-se, potenciais benefícios à DC, na aqui-
sição de conhecimentos e competências que perduram ao 
longo da vida (Petitpas, Brewer, & Van Raalte, 2009; Price, 
Morrison, & Arnold, 2010; Tekavc, Wylleman, & Cecić, 2015; 
Torregrosa, Ramis, Pallarés, Azocar, & Selva, 2015), tais como 
assumir um papel na sociedade, tornar-se financeiramente 
independente, desenvolver uma identidade ou desenvolver 
uma relação entre pares, mas também desafios em conciliar 
a carreira de estudante, com a carreira desportiva ou com o 
trabalho (European Commission, 2015; Lupo, et al., 2015). 

Os sucessivos planos de trabalho da União Europeia 
(2011–2014, 2014–2017, 2017–2020) definiram ações políti-
cas relativamente à educação e formação de jovens atletas de 
alto rendimento, contribuindo para os objetivos da estratégia 
2020 (Official Journal of the European Union, 2011; Official 
Journal of the European Union, 2014; Official Journal of 
the European Union, 2017). A promoção das carreiras duais 
releva que todas as organizações desportivas e todos os gover-
nos têm a responsabilidade de possibilitar aos atletas o êxito 
numa DC (Official Journal of the European Union, 2013).

A partilha de boas práticas e de experiências em matéria 
de carreiras duais entre os Estados-membros, a nível local, 
regional e nacional é referida como uma mais valia para a 
carreira-dual (European Commission, 2015). Assim, inves-
tigar a DC poderá contribuir para melhorar as formas de 
apoio a estes estudantes que são simultaneamente atletas de 
exceção. De Bosscher (2008) reforça esta ideia ao afirmar 
que os países estão a tornar-se cada vez mais estratégicos 
relativamente à forma como encaram os atletas de alto ren-
dimento, para além do treino e das questões associadas ao 
desempenho desportivo, reconhecendo o alto rendimento 
como um sistema de inputs e outputs (De Bosscher, 2006) 
que importa compreender.

O objetivo desta revisão sistemática da literatura é iden-
tificar barreiras e fatores facilitadores à DC relatados em 
investigações científicas realizadas na Europa nos últimos 
anos, contribuindo para uma atualização do conhecimento 
nesta temática, amplamente estudada e que continua a gerar 
interesse para académicos, responsáveis por políticas públicas 
desportivas e atores e stakeholders envolvidos nestes processos. 
Ao identificarmos e compreendermos as barreiras e os fatores 

facilitadores da DC estaremos, certamente, a contribuir para 
que os agentes envolvidos no subsistema de carreiras duais 
possam decidir sobre os mecanismos de apoio mais adequa-
dos à melhoria do próprio sistema. 

MÉTODO
Pela natureza multidisciplinar e complexidade que a DC 

representa, elaborámos um protocolo de investigação que per-
mitirá posterior replicação desta pesquisa. Na senda de Weed 
(2006), assumimos que, embora a cobertura abrangente de 
um campo de estudo seja uma característica fundamental da 
revisão sistemática, ela é uma atividade de pesquisa primária 
por si só replicável e sistemática.

Esta revisão sistemática pretende identificar, selecionar e 
analisar estudos científicos originais relevantes, realizados na 
Europa e publicados entre janeiro de 2015 e maio de 2020 
sobre o tema das carreiras duplas. A recolha de dados para 
constituir o corpus de textos a analisar foi feita a partir da 
combinação das palavras chave: “dual career” AND “studen-
t-athlete”, “elite athlete” AND “school”. Foram seguidas as 
diretrizes e recomendações contidas na declaração PRISMA 
(Moher et al., 2009).

A pesquisa realizada no dia 21 de junho de 2020, a par-
tir da combinação das palavras chave: “dual career” AND 
“student-athlete”, “elite athlete” AND “school”, nas bases 
de dados Scopus, Science Direct, Medline, Psyarticles e 
Sportdiscus, demonstrada pelo fluxograma do processo de 
pesquisa (Figura 1), identificou 163 estudos publicados, entre 
1 de janeiro de 2015 e 30 de maio de 2020, tendo em conta 
os critérios de inclusão e exclusão definidos.

Os artigos foram selecionados de acordo com os seguin-
tes critérios de inclusão:

a) estar relacionado com a DC;
b) estudos realizados na Europa;
c) artigos científicos publicados entre e de janeiro de 

2015 e 30 de maio de 2020;
d) artigos produzidos nas línguas inglesa, portuguesa, 

espanhola e francesa;
e) textos submetidos a um processo de revisão por pares; 
f ) incluir o termo “carreira dupla” ou “estudante-atleta” 

nas palavras-chave ou pelo menos uma vez no texto.

Para maximizar a eficácia da pesquisa foram realizadas 
diferentes combinações de palavras-chave.

Não foram impostos limites às características das amos-
tras e desenhos de pesquisa.

Foi feita a remoção dos artigos duplicados antes da aná-
lise dos artigos selecionados.
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outras fontes 

Sources (n =  0 ) 

Artigos selecionados após remoção de 

duplicados  

(n =   120) 

Artigos selecionados 

(n =  113) 

 
Artigos excluídos 
 
Revisão narrativa = 1 
Revisão sistemática = 6 
                     
                  (n =  7 ) 

Artigos completos elegíveis 

(n =  11 ) 

Textos completos não 

relevantes excluídos  

(n =   102) 

Estudos Incluídos 

(n = 11) 

 
Artigos identificados nas 
bases de dados 

Science Direct = 50 
Medline = 51 
Scopus = 36 
Sport Discus = 18 
Spycarticles = 8 
(n =  163 ) 

Fonte: Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & The PRISMA Group (2009).

Figura 1. Fluxograma do processo de pesquisa realizado no dia 21 de junho de 2020.

Foi feita a leitura dos vários artigos pelos co-autores e 
discutida a pertinência dos estudos. Os estudos selecionados 
receberam um código bibliográfico.

Para minimizar o risk of bias, (imparcialidade na con-
dução da investigação), a pesquisa foi replicada pelos dois 

co-autores ( JS e MT) que analisaram os resumos dos artigos 
identificados previamente. Sempre que houve discordância 
entre os co-autores JS e MT o terceiro autor SP serviu de 
critério de desempate. As divergências entre os co-autores 
foram resolvidas por consenso.
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RESULTADOS
Os resultados evidenciam o interesse que a DC continua 

a suscitar em toda a comunidade científica.
Todos os estudos se centraram nos estudantes-atletas. 

O quadro resumo (Quadro 1), identifica os principais detalhes 
das pesquisa: autores, tipo de estudos, objetivos dos estudos, 
metodologias, instrumentos de pesquisa utilizados, carac-
terísticas da amostra e principais resultados ou conclusões. 

A revisão evidencia que os estudantes-atletas, maiori-
tariamente, frequentam o ensino universitário (Quadro 2). 
As temáticas abordadas (Quadro 3) revelam preocupações 
que vão para além da questão do desempenho escolar e do 
desempenho desportivo. 

Identificaram-se (Quadro 4), como barreiras à carreira-
-dual, o ensino universitário, a adaptação cultural associada 
à transição cultural de estudantes atletas que têm que se 
deslocar para outros países que não o seu país de origem, o 
uso de substâncias como suplementos alimentares, hormo-
nas, vitaminas, minerais, cafeína, creatina, medicamentos ou 
drogas por parte dos estudantes-atletas, o stress provocado 
pelas exigências da DC, o burnout desportivo e a gestão do 
horário, quer do treino, quer da escola.

Como facilitadores identificou-se as motivações dos estu-
dantes-atletas que beneficiam deste mecanismo de apoio.

Nos últimos cinco anos, os estudos internacionais pre-
dominam, (Gráfico 1) o que demonstra a preocupação par-
tilhada e a cooperação estabelecida entre os vários Estados-
membros para a compreensão do fenómeno da carreira-dual. 

DISCUSSÃO
Na primeira revisão sistemática realizada sobre a DC, 

desde a introdução do termo DC em 2007 (Guidotti, Cortis, 
& Capranica, 2015) foram identificadas quatro dimensões da 
DC: individual, interpessoal, social/organizacional e política, 
sugerindo os autores que as relações entre as várias dimen-
sões deveriam ser estudadas para uma melhor compreensão 
da DC. Mais recentemente, Stambulova e Wylleman (2019) 
numa revisão sistemática em que analisaram de forma crítica 
o estado da arte do discurso europeu na área da psicologia 
em relação à DC afirmaram, que a pesquisa une e conecta 
o discurso europeu. Os autores identificam lacunas em ter-
mos de pesquisa (a DC no desporto e trabalho, os “custos” 
da DC, os ambientes que envolvem a DC, a saúde mental e 
bem-estar dos atletas, mecanismos de apoio à carreia dual e 
de apoio ao treino) que devem ser tidas em conta. 

A presente revisão sistemática procura acrescentar conhe-
cimento a esta temática ao identificar barreiras e facilitadores 
à DC, tendo em conta as últimas tendências de investigação 

europeias que poderão contribuir para uma reflexão crítica 
por parte de todos os responsáveis pela DC, e, desta forma, 
para melhorar os mecanismos de apoio já existentes e, con-
sequentemente, o sucesso desta DC.

Estudos anteriores destacam a motivação dos estudan-
tes-atletas perante a DC, em conseguir combinar ambas as 
carreiras com sucesso (Lupo et al., 2015; Stambulova et al., 
2015; Ryba et al., 2017), mas há evidências que nos reme-
tem para a necessidade de investigação mais específica, de 
acordo com os vários contextos sociais (Lupo et al., 2015).

Esta revisão evidencia uma predominância de estudos 
internacionais realizados nos últimos cincos anos (2015–
2020), demonstrativa da preocupação partilhada e da coo-
peração estabelecida entre os vários Estados-membros para 
a compreensão do fenómeno complexo da DC. O aumento 
do número de estudantes-atletas, atletas internacionais e a 
facilidade da mobilidade entre os vários Estados-membros 
(Capranica & Guidotti, 2016) tem contribuído para a rea-
lização de estudos internacionais. Seria, portanto, útil dis-
pormos de uma ferramenta digital, considerando o potencial 
das novas tecnologias, à escala Europeia, que permitisse a 
inscrição e monitorização destes atletas, facilitando a comu-
nicação entre os vários intervenientes (federações desporti-
vas, sistemas educacionais, famílias, entre outros) dentro de 
um sistema a larga escala (Condello, Capranica, Doupona, 
Varga, & Burk, 2019). 

A maioria dos estudos que mapeámos foram realiza-
dos a partir e sobre estudantes-atletas do ensino universi-
tário (Quadro 2) — uma tendência de pesquisa, justificada 
pela persistente inexistência de um modelo ou mecanismo 
de apoio único implementado na Europa, para este nível de 
ensino superior, isto apesar das evidências demonstrarem, 
quer a elevada exigência do alto rendimento, quer a exigên-
cia do desempenho académico neste nível de ensino, que, 
sem mecanismos de apoio, faz com que os alunos acabem 
por abandonar uma das carreiras (Ryba et al., 2016; Sorkkila, 
Aunola, & Ryba, 2017; Bastianon & Ginevra, 2018).

Num dos estudos elegíveis, o primeiro internacional sobre 
a temática, (Erickson, Stanger, Patterson, & Backhouse, 2019) 
aborda-se a questão do consumo de substâncias, que repre-
senta não apenas um risco para a saúde dos estudantes-atletas, 
mas também para o seu desempenho desportivo. Segundo os 
autores, é necessário realizar pesquisas internacionais espe-
cíficas sobre questões como: quem consome substâncias, as 
razões que levam ao consumo, identificar os contextos do 
consumo, só assim será possível promover medidas educativas 
que esclarecem e previnam o seu consumo. Para os autores, 
é importante estudar os diferentes grupos etários e géneros, 
para além do ponto de vista conceptual com a intenção de 
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Quadro 2. Características da amostra/nível de ensino.

Código Amostra Nível de ensino

1
2 estudantes-atletas, 2 treinadores, 1 professor, 2 elementos de apoio à dupla 

carreira e o Vice-Chanceler da universidade
Ensino universitário

18
143 (69 mulheres, 74 homens) atletas de alto rendimento migrantes profissionais 
(86), semi-profissionais (24), amadores (26) e amadores com bolsa de estudo (6)

Omisso

21 568 estudantes-atletas (US – n= 208; UK – n= 201; Canada – n= 159) Ensino universitário

51
173 estudantes-atletas juniores (78 homens, 93 mulheres, 2 não responderam)+ 

6 treinadores alto rendimento
Ensino secundário

52 524 estudantes-atletas Ensino universitário

53 391 atletas-estudantes Ensino secundário

59 21 estudantes-atletas (11 mulheres e 10 homens) Ensino secundário

74 966 atletas adolescentes Ensino secundário

102 711 estudantes-atletas universitários Ensino universitário

103 71 estudantes-atletas (49 homens, 22 mulheres) Ensino universitário

142 71 universidades italianas Ensino universitário

Quadro 3. Temáticas estudadas.

Código Temática Nível de ensino

1 Abordagem holística da dupla carreira Ensino universitário

18 Adaptação cultural associadas à transição cultural Omisso

21 Uso de substâncias em estudantes universitários Ensino universitário

51 Adaptação ao stress psicológico na sala de aula e no local de prática desportiva Ensino secundário

52 Motivações para a dupla carreira na europa Ensino universitário

53
Burnout escolar e desportivo em estudantes-atletas adolescentes no primeiro 

ano do ensino médio
Ensino secundário

59 Perceção da carreira atlética e académica Ensino secundário

74 Stress psicológico Ensino secundário

102 Gestão de horário Ensino universitário

103 Competências adquiridas na dupla carreira Ensino universitário

142 Abordagens da dupla carreira Ensino universitário

Quadro 4. Temáticas estudadas – barreiras e facilitadores da carreira dual.

Código Temática Barreira Facilitador

1 Abordagem holística da dupla carreira x x

18 Adaptação cultural associadas à transição cultural x x

21 Uso de substâncias em estudantes universitários x --

51
Adaptação ao stress psicológico na sala de aula e 

no local de prática desportiva
x --

52 Motivações para a dupla carreira na europa -- x

53
Burnout escolar e desportivo em estudantes-atletas 

adolescentes no primeiro ano do ensino médio
x --

59 Perceção da carreira atlética e académica - x

74 Stress psicológico x --

102 Gestão de horário x --

103 Competências adquiridas na dupla carreira x x

142 Abordagens da dupla carreira x x
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Gráfico 1. País de origem dos 11 estudos analisados na 
revisão sistemática.

capacitar os estudantes-atletas para reconhecerem poten-
ciais situações de doping e abordá-las da forma adequada, de 
forma a não pôr em causa o sucesso da DC. Consideramos 
que o uso de substâncias é mais uma das barreiras à DC que 
deverá ser tida em conta. Esta temática poderia ser uma das 
temáticas obrigatórias a abordar no ensino obrigatório pela 
sua complexidade e relação, quer com a saúde, quer com o 
desempenho desportivo, ao longo de toda a DC. Ao concluir 
o ensino obrigatório os estudantes já teriam algum conheci-
mento e capacidade de lidar com esta temática.

Consideramos que a multiplicidade de abordagens rela-
tivamente à DC no ensino superior (Bastianon & Ginevra, 
2018) limita a recolha de dados concretos sobre atletas euro-
peus (Capranica & Guidotti, 2016) e, consequentemente, a 
compreensão das suas formas de atuação.

Tendo em conta o processo de implementação da DC na 
Europa, no ensino obrigatório desde as primeiras Guidelines 
Europeias (European Comission, 2012) e a experiência 
adquiria pelos vários Estados-membros ao longo dos anos, 
já se justificava a implementação deste mecanismo de apoio, 
ao nível de ensino superior, quando se espera que os atletas 
europeus do alto rendimento realizem simultaneamente a 
sua formação educacional superior, decisiva para capacitar 
estudantes-atletas para a vida em sociedade e no trabalho, 
sem esquecer o fim da sua carreira competitiva (Bastianon, 
2014; Capranica & Guidotti, 2016; Condello, Capranica, 
Doupona, Varga, & Burk, 2019).

A emigração, associada ao nível do ensino superior, será 
um outro fenómeno que deve ser compreendido, de forma a 
permitir criar mecanismos de apoio a estes estudantes-atle-
tas, que, além da pressão causada pela dupla carreira, sofrem 
também a pressão acrescida de estarem fora da sua zona de 
conforto habitual, face à diversidade de culturas que encon-
tram (Stambulova & Ryba, 2013; Stambulova & Ryba, 2014). 
Se considerarmos que o número de competições internacio-
nais tem vindo a aumentar e a migração atlética internacional 

temporária ou de longo prazo se tem generalizado (Capranica 
& Guidotti, 2016; Stambulova, Ryba, & Henriksen, 2020), a 
emigração é um fenómeno a estudar. O questionário Athlete 
Adaptation Inventory (AAI) do estudo de Ryba, Elbe e 
Darpatova-Hruzewiczc (2020) poderá constiuir-se uma fer-
ramenta valiosa para os diferentes intervenientes que traba-
lham com os estudantes-atletas abrangidos pela emigração, 
permitindo-lhes identificar as áreas mais desafiadoras na 
adaptação cultural destes estudantes-atletas.

O conceito de alto-rendimento, os requisitos, do acesso 
a programas de apoio ao alto rendimento, as diferenças exis-
tentes nos vários países, influenciam tratamentos desiguais 
nos países de origem e nos países de acolhimento, quer no 
campo do treino de alto rendimento, quer na educação (Lupo 
et al., 2015; Capranica & Guidotti, 2016). Importa definir 
estratégias de cooperação entre os vários Estados-membros 
para partilhar experiências que permitam implementar um 
modelo Europeu que reúna algum consenso que, para além de 
permitir conciliar a DC, permita capacitar estudantes-atletas 
e aumentar seu nível internacional de competitividade nas 
duas carreiras (Capranica & Guidotti, 2016).

As questões associadas à adaptação cultual, relacionadas 
com a emigração dos estudantes-atletas de alto rendimento 
são questões emergentes e uma lacuna em termos de pesquisa 
que importa colmatar (Ryba, Elbe, & Darpatova-Hruzewicz, 
2020). A emigração no alto rendimento constitui uma bar-
reira à DC pouco conhecida ainda que possa condicionar o 
desempenho desportivo, o stresse psicológico e riscos relacio-
nados com a saúde (Ryba, 2014; Demes & Geeraert, 2015; 
Schinke et al., 2019). No entanto ela poderá ser tida em conta 
também como um facilitador, para estudantes-atletas que já 
tenham acumulado experiências anteriores e que por isso já 
lidam melhor com a sua mobilidade e diferenças culturais 
(Ely & Ronkainen, 2019).

Como sabemos, a DC não decorre sempre num percurso 
ascendente. Não raras vezes, surgem questões que relevam 
para um ajustamento necessário, quer em relação às exigên-
cias do alto rendimento e possíveis retrocessos desportivos, 
quer em relação a desempenhos escolares negativos. Lesões, 
questões psicológicas, psicossociais, assunção de responsabili-
dades individuais, desenvolvimento de novos relacionamentos 
entre pares, manutenção de um relacionamento familiar, estas 
são algumas das questões que podem pôr em causa o sucesso 
da DC, conduzindo a doenças como stress, over training ou 
burnout (Gustafsson, Kenttä, Hassmén, & Lundqvist, 2007; 
Baron-Thiene & Alfermann, 2015; Stambulova and Wylleman, 
2015; Ryba et al., 2016; Sorkkila, Aunola, & Ryba, 2017; 
Kristiansen, 2017; Ivarsson, Stambulova, & Johnson, 2018).

Motricidade, 2021, vol. 17, n. 3, pp. 290-305



Carreiras duais no alto rendimento desportivo na Europa

Geriatr Gerontol Aging. 20XX;XX(X):290-305302

Se estes estudantes-atletas estiverem munidos de habili-
dades que lhe permitam lidar com estas questões, será mais 
fácil fazer essa gestão ao longo da sua potencial carreira, longa 
ou não (Wylleman, Alfermann, & Lavallee, 2004; Willeman 
& Reints, 2010; Stambulova & Wylleman, 2015). 

Torna-se ainda necessário considerar o estudo de bar-
reiras associadas a questões psicológicas, sociais, financeiras 
(MacNamara & Collins, 2010; Brown et al., 2015; Tekavc, 
Wylleman, & Cecić Erpič, 2015), questões associadas à ges-
tão do tempo, considerada um dos grandes desafios da gestão 
para os estudantes-atletas (Davis, Halvarsson, Lundstrom, & 
Lundqvist, 2019), que fazem com que o estudante atleta tenha 
muitas vezes que gerir a sua própria carreira. Na verdade, a 
DC é demasiado complexa, pelo que é necessário compreen-
dêla no quadro de uma abordagem holística (Stambulova & 
Ryba, 2014) que evolua para uma nova abordagem ecológica 
(Henriksen, Stambulova, & Roessler, 2019) que considere 
o estudante-atleta como um todo, em que os ambientes de 
desenvolvimento de carreira dupla (Henriksen et al., 2020), 
podem variar em termos de estrutura, processos, filosofia e 
grau de eficiência. Assim, as questões associadas à DC não 
devem focar-se apenas no estudante-atleta e nas suas ques-
tões individuais, mas no seu todo, considerando todo um 
ambiente que o envolve.

As temáticas abordadas (Quadro 3) evidenciam tam-
bém preocupações na área da psicologia, relacionadas com 
o bem-estar dos atletas (Erickson, Stanger, Patterson, & 
Backhouse, 2019).

Apesar da identificação de formas de apoio à DC dife-
renciadas por toda a Europa, cermos que importa realizar 
pesquisas internacionais que avaliem modelos já implemen-
tados e que poderão expor evidências de sucesso passíveis de 
replicação em vários países.

Esta revisão identifica barreiras como, o ensino univer-
sitário, a adaptação cultural associada à transição cultural 
de estudantes atletas que têm que se deslocar para outros 
países que não o seu país de origem, o uso de substâncias 
como suplementos alimentares, hormonas, vitaminas, mine-
rais, cafeína, creatina, medicamentos ou drogas por parte 
dos estudantes-atletas, o stress provocado pelas exigências 
da DC, o burnout desportivo e a gestão do horário, quer do 
treino, quer da escola.

Como facilitadores identifica as motivações dos estu-
dantes-atletas para conseguir combinar ambas as carreiras 
com sucesso (Lupo et al., 2015; Stambulova et al., 2015; 
Ryba et al., 2017) mas há evidências que nos remetem para a 
necessidade de mais investigação, considerando a complexi-
dade da DC e a multiplicidade de temáticas que constituem 
barreiras ao sucesso na conciliação da carreira de estudante 

ou trabalhador, com a carreira de atleta de alto rendimento, 
lacunas a ser estudadas de forma mais específica, de acordo 
com os contextos sociais, (Lupo et al., 2015) ambientes que 
envolvem a DC, a saúde mental e bem-estar dos atletas, 
mecanismos de apoio à carreia dual e de apoio ao treino.

A identificação de facilitadores e barreira à DC con-
tribuirá para uma melhor compreensão do fenómeno nos 
vários Estados-membro e consequentemente será um con-
tributo para o seu desenvolvimento e consolidação de meca-
nismos de apoio (Quadro 4) junto dos vários intervenientes 
na DC (governos, sistemas desportivos, sistemas educativos, 
pais, entre outros).

CONCLUSÕES
Os resultados evidenciam barreiras e facilitadores atuais 

à DC na Europa que importam estudar, nomeadamente as 
barreiras provocadas pelo ensino universitário, a adaptação 
cultural associada à transição cultural, o uso de substâncias, 
o stress, o burnout desportivo e a gestão do horário, e identi-
ficam as motivações como facilitadores para conseguir com-
binar ambas as carreiras com sucesso,

É evidente que a implementação de um mecanismo de 
apoio à DC no sistema universitário é uma questão emergente 
que deve fazer parte da agenda europeia, face ao aumento do 
número de estudantes-atletas na Europa que frequentam o 
ensino superior e não beneficiam de nenhum tipo de apoio 
para conciliar ambas as carreiras, o que faz com que muitas 
vezes escolha uma das carreiras.

Existem lacunas em termos de pesquisa que poderão 
pôr em causa o sucesso da DC (emigração, os ambientes 
que envolvem a DC, a saúde mental e bem-estar dos atletas, 
burnout desportivo, mecanismos de apoio à carreia dual e de 
apoio ao treino) que deverão ser objeto de estudo, através de 
métodos mistos de pesquisa e amostras representativas de 
estudantes-atletas.

Considera-se que a utilização de amostras represen-
tativas de estudantes-atletas (Rosenvinge et al., 2018), é 
importante pois a utilização das amostras não representa-
tivas condiciona a análise do fenómeno e a generalização 
dos resultados. 

Sugerimos a realização de estudos internacionais para 
que os vários intervenientes europeus possam partilhar expe-
riências e resultados, dando assim respostas a todas as orga-
nizações que lidam com a DC (governos, organizações des-
portivas, organizações educacionais, famílias), assim como a 
realização de pesquisas em contextos específicos como, a da 
adaptação cultural devido à emigração, o burnout desportivo 
ou a gestão do tempo.
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Por fim, sugerimos a realização de mais estudos, utili-
zando métodos mistos e menos conceptuais. É preciso estu-
dar a DC do ponto de vista dos “seus utilizadores” sejam eles 
estudantes-atletas, treinadores, pais, professores ou outros. 
Só assim será possível, conhecer, compreender e melhorar as 
condições de estudantes-atletas que beneficiam deste meca-
nismo de apoio.
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