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RESUMO:

o modelo teórico SAL (students approaches to learning) sugere que as abordagens dos alunos
a aprendizagem sao influenciadas pelas tarefas escolares concretas, mas também pela exigencia
percebida do contexto escolar onde o aluno está inserido. As abordagens a aprendizagem - medi
das com o QPE (Questionário de Processos de Estudo) urna adapta<;ao do SPQ (Study Processes
Questionnaire, Biggs, 1987, 1992) corresponderiam, assim, a resposta do aluno a todas estas
tensoes sendo, também por esse facto, urna leitura indirecta da qualidade do ambiente académico
onde estes estao inseridos. Neste estudo tomou-se urna amostra de 742 alunos do Ensino Superior
do 1° e 4° ano da Universidade do Minho, de cursos da via de ensino, de ciencias e de humanida
des. Os resultados apontam no sentido de que os alunos apresentam globalmente urna motiva<;ao
superficial operacionalizada através de urna estratégia profunda exibindo urna abordagem a apren
dizagem maioritariamente profunda. Este padrao motivacional e estratégico reproduz-se nos dois
anos analisados, embora a abordagem global mude, superficial no 1° ano e profunda no 4°. Os
dados sugerem que os alunos ao longo da sua permanencia na universidade modificam a sua abor
dagem a aprendizagem -de superficial para profunda- sugerindo que vao percebendo esta última
como a forma mais adequada de responder as exigencias percebidas do seu contexto académico.

PALAVRAS CHAVE: aprendizagem auto-regulada, abordagem a aprendizagem, estratégias de
aprendizagem.

1. Investiga9ao realizada no ambito do Projecto "Cogni9ao e Aprendizagem" do Centro de Estudos em Educa9ao

e Psicología da Universidade do Minho, contando com o apoio da Funda9ao para a Ciencia e a Tecnologia (PRA

XIS/PCSH/C/PSI/0093/96).

2. Toda a correspondencia relativa a este artigo deverá ser enviada para Pedro Sales Luis Rosário, Instituto de

Educa9ao e Psicologia , Universidade do Minho, Campus de Gualtar, 4710 Braga, Portugal,

E-mail:prosario@iep.uminho.pt

429



INTRODU{:AO

As duas últimas décadas foram pródigas em mudan9as no sistema universitário a nível mundial.
Também em Portugal o sistema universitário abriu as suas portas a urna grande quantidade e diver
sidade de alunos. Os desafios centram-se agora, e cada vez mais, na prom09ao de um processo de
ensino-aprendizagem qualitativo e que treine os alunos na solU9ao de problemas (Biggs, 1999;
Ramsden, 1998). Por este motivo, um sistema de ensino que se baseie na translnissao unilateral de
conteúdos, asséptico as motiva90es, pré-requisitos e competencias dos alunos, nao conseguirá res
ponder efectivamente as exigencias desta diversidade.

A aprendizagem tem sido um tópico de investimento prioritário dos psicólogos da educa9ao neste
último século, no entanto foram poucas as repercursoes na prom09ao do ensino (Biggs, 1990, 1993).
Nas duas últimas décadas urna linha de investiga9ao SAL (students approaches to learning), mar
cou um novo rumo na investiga9ao da psicologia da educa9ao, focando os processos de aprendiza
gem na perspectiva do aluno. Marton, Entwistle, Schmeck e Biggs, sao alguns dos autores que
defendem só podermos obter urna validade ecológica se investigarmos como é que o processo psi
cológico é vivenciado desde a perspectiva do aluno (Marton & Saljo, 1976, Marton, Watkins &
Tang, 1997; Biggs, 1996; Kember, 2000). Por este motivo, as categorias de descri9ao do processo de
aprendizagem estao vinculadas as actividades dos alunos durante a actividade de estudo (Entwistle,
1988).

A linha de investiga9ao SAL teve a sua origem em Gotemburgo com os estudos de Marton e
Saljo sobre as abordagens superficiais e profundas a aprendizagem (Marton & Saljo, 1976a, b). Um
grupo de alunos universitários, sobre a sua supervisao, leu um texto preparando-se para responder,
posteriormente a algumas questoes. Foram analisadas duas linhas de respostas. O primeiro grupo
focalizou a sua aten9ao nos factos e detalhes do texto. 'Deslizaram na superfície do texto' como
referem Marton e Saljo, (1976), utilizando urna abordagem superficial aos conteúdos do texto. O
que os alunos recordaram constituiu urna lista de factos desligados, sem compreender a estrutura
da argumentária do autor (Rosário, 1999a, b; Biggs, 1999). O segundo grupo, por outro lado, cen
trou-se na compreensao do significado subjacente ao discurso do autor. Posteriormente, Biggs e
colaboradores (1996) operacionalizaram a abordagem a aprendizagem como um construto chave
no processo de ensino-aprendizagem centrado na perspectiva do aluno. Biggs definiu-o como "o
processo de aprendizagem que emerge das percep90es dos alunos das suas tarefas académicas,
influenciadas pelas suas características pessoais" (1988, pág. 185). Este autor defende que o con
ceito representa o desenvolvimento de urna estratégia de aprendizagem baseada no conhecimento
metacognitivo. Os alunos constroem urna motiva9ao que rege a forma como estes enfrentam as
suas tarefas de aprendizagem que é operacionalizada através de urna estratégia que a tomará pos
sível (Rosário, 1999a, b, Barca, 2000; Barca et al., 2000). Biggs (1979b, 1993, 1996) propoe os ter
mos Superficial, Profundo e de Alto Rendimento como qualificativos, tanto dos seus componentes
motivacionais e estratégicos afins ou congruentes, como das abordagens.

Os Departamentos e os seus professores, estao interessados na discussao académica sobre modelos
explicativos da aprendizagem, mas mais nas comunalidades dos modelos que possam ter contrasta9ao
empírica na sua prática docente. A mais evidente neste domínio de investiga9ao sugere que o signifi
cado nao pode ser imposto ou transmitido pela instru9ao directa, mas é construído pelas actividades de
aprendizagem dos alunos, as suas abordagens a aprendizagem (Biggs, 1999; Ramsden, 1998).

O produto construído pelos alunos após urna oportunidade de aprendizagem depende dos seus
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motivos ou intenyoes para aprender, dos seus conhecimentos prévios e como estes utilizam os uti
lizam. A atribuiyao de significado é, assim, resultado do seu envolvimento na construyao pessoal
de conhecimento (Kember, 2000). O objectivo desta investigayao está orientado para conhecer o
comportamento de estudo dos alunos aentrada e asaída da Universidade, as diferentes abordagens
aaprendizagem em funyao do domínio académico, elencar as motivayoes e estratégias que estes
utilizam quando enfrentam a sua aprendizagem e as relayoes destas opyoes com os resultados esco
lares. Estes dados constituem urna primeira base de trabalho que contribuirá para (re)pensar a
Universidade a partir da Universidade.

MÉTODO

Amostra

Participaram nesta investigayao 742 alunos da Universidade do Minho. Estes alunos (204 rapa
zes e 537 raparigas), do 10 (450) e do 40(292) anos, eram provenientes de diferentes cursos de gra
duayao: da via de ensino (194), de ciencias (173) e da área de humanidades (375). Os estudantes
participaram voluntariamente nesta investigayao.

Instrumento

Para a avaliayao das abordagens a aprendizagem, utilizámos o QPE, Questionário de Processos
de Estudo que é urna adaptayao para a língua portuguesa do SPQ (Study Processes Questionnaire,
Biggs, 1987, 1993). Os 42 itens do questionário, tanto na versao original como na adaptada, repro
duzem um modelo hierárquico de 6 subescalas, 3 referidas a motivayoes (Superficial, Profunda e
de Alto Rendimento) e 3 a estratégias (Superficial, Profunda e Alto Rendimento), que confiuem em
tres escalas, que por sua vez, fazem referencia as abordagens (combinayoes motivo-estratégia)
Superficial, Profunda e Alto Rendimento (Biggs, 1990, 1993). Os alunos, devem em cada urna das
afirmayoes escolher urna resposta numa escala de cinco pontos, desde 5 ("Esta afirmayao é sempre
ou quase sempre verdade no meu caso") até 1 ("Esta afirmayao nao é verdade no meu caso, nunca
ou quase nunca").

Procedimento

A informayao relativa aos estudantes foi recolhida durante os tempos lectivos cedidos pelos pro
fessores. A aplicayao do instrumento ocorreu na parte final das aulas. Os alunos foram informados
dos objectivos desta investigayao, sendo-Ihes garantida a confidencialidade da informayao recolhi
da. A sua participayao foi voluntária. As análises dos resultados foram realizadas através do
SPSS(versao 9.0 para windows)

RESULTADOS

O primeiro nível de análise destes resultados está orientado para mapear as abordagens dos uni
versitários ao seu estudo pessoal. Como pode ser observado no quadro 1, os alunos da nossa amos
tra enfrentam o seu estudo pessoal com urna motivayao superficial que é operacionalizada com urna
estratégia profunda, apresentando globalmente urna abordagem profunda a aprendizagem. Estes
dados sugerem que os alunos apresentam urna motivayao extrínseca para estudar, enfrentando as
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suas tarefas de aprendizagem tendo, sobretudo, em considera9ao as consequencias - positivas ou
negativas - dos seus comportamentos de estudo. "A abordagem superficial emerge da inten9ao de
afastar a tarefa do caminho com o menor trabalho possível, preenchendo, no entanto, os requisitos
mínimos" (Biggs, 1999, p.14).

Como resultado desta avalia9ao de consequencias, estes alunos respondem as exigencias aca
démicas do sistema instrutivo utilizando estratégias profundas. A abordagem profunda emergente
sugere, assim, que os alunos apesar de manifestarem urna baixa implica9ao no seu processo de
aprendizagem (motiva9ao superficial), percebem que, para realizarem os seus objectivos académi
cos, terao de utilizar estratégias profundas para fazerem face as exigencias escolares deste sistema
universitário. Este comportamento de estudo constitui, assim, o equilíbrio estabelecido por estes
alunos entre trabalhar apenas o suficiente para alcan9ar os seus objectivos e a exigencia académi
ca percebida: estudar procurando enquadrar os conhecimentos num quadro conceptual abrangente
e holístico, constri90es que configuram o cerne da abordagem profunda as tarefas de aprendizagem.

Motiva9ao Superficial
Estratégia Superficial
Motiva9ao Profunda
Estratégia Profunda
Motiva9ao de Alto Rendimento
Estratégia de Alto Rendimento

Abordagem Superficial
Abordagem Profunda

Abordagem de Alto Rendimento

24,8 (3,76)
19,4 (3,51)
23,3 (4,23)
21,5 (4,19)
22,1 (4,26)
20,1 (4,86)
44,3 (5,84)
45,0 (7,58)
42,2 (7,49)

Quadro l. Médias e desvios-padrao das dimensoes das abordagens a aprendizagem.

Seguidamente, analisámos o impacto das variáveis estudadas, nomeadamente o ano esco
lar e o domínio académico nas abordagens dos alunos aaprendizagem. As análises de varian
cia a. dois factores revelaram um impacto significativo do ano escolar (F=15,2; gl=2; p=.OOO)
e do domínio académico (F=9,54; gl=2; p=.OOO) sobre a abordagem superficial. Como é pos
sível analisar no quadro 11, os alunos apresentam uma motiva~ao superficial para aprender,
comportamento que vai diminuindo com a permanencia na universidade.

Quadro 11. Médias e desvios-padrao das dimensoes das abordagens a

Motivayao Superficial
Estratégia Superficial

Motivayao Profunda
Estratégia Profunda
Motivayao de Alto Rendimento
Estratégia de Alto Rendimento

Abordagem Superficial
Abordagem Profunda

Abordagem de Alto Rendimento
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25,3 (3,77)
19,9 (3,49)

23,3 (4,27)
21,4 (4,21)
22,8 (4,18)
19,9 (4,88)
45,3 (5,73)
44,8 (7,61)
42,7 (7,47)

24,1 (3,63)
18,7 (3,43)

23,4 (4,19)
21,8 (4,18)
21,1 (4,20)
20,4 (4,83)
42,8 (5,72)
45,2 (7,57)
41,4 (7,48)



aprendizagem em fun~ao do ano escolar.

No quadro 111, podemos verificar que os alunos dos cursos de ciencias apresentam urna média
na abordagem superficial superior aos alunos dos cursos da via de ensino, por sua vez os alunos
dos cursos de humanidades sao os que apresentam urna média mais baixa. Relativamente ao impac
to das variáveis analisadas sobre a abordagem profunda, apenas o domínio académico apresenta
urna influencia significativa (F=7,31; gl=2; p=.OOl). Como é patente no quadro 111, os alunos de
humanidades apresentam urna abordagem mais profunda com urna ligeira diferen<;a face aos de
ciencias. Os alunos da via de ensino apresentam urna abordagem a aprendizagem menos profunda.
Por último, estudámos o impacto do ano escolar e do domínio académico sobre a abordagem de
alto rendimento, respectivamente (F=11,4; gl=1; p=.OO 1) e (F=11,1; gl=2, p=.OOO). Os alunos do 10
ano apresentam urna média superior na abordagem de alto rendimento face aos seus colegas do 40

ano (cfr. quadro 11), por sua vez em rela<;ao ao domínio académico, os alunos da via de ensino apre
sentam urna média superior seguidos dos alunos de humanidades e por fim dos de ciencias.

otiva9ao Superficial
stratégia Superficial
otiva9ao Profunda

stratégia Profunda
otiva9ao de Alto Rendimento

stratégia de Alto Rendimento
Abordagem Superficial

Abordagem Profunda
Abord. de Alto Rendimento

24,3 (3,51)
19,6 (3,45)
23,9 (4,34)
21,4 (4,43)
22,8 (4,51)
20,8 (4,99)
44,0 (5,45)
45,4 (8,13)
43,6 (7,62)

26,0 (3,80)
20,1 (3,37)
22,0 (4,30)
20,5 (4,18)
22,0 (4,23)
18,4 (4,47)
46,2 (5,65)
42,4 (7,76)
40,4 (7,45)

24,6 (3,77)
19,0 (3,56)
23,7 (4,02)
22,1 (3,99)
21,8 (4,11)
20,4 (4,82)
43,6 (5,96)
45,9 (6,94)
42,2 (7,31)

Quadro 111. Médias e desvios-padrao das dimensoes das abordagens a aprendizagem
em fun~ao do domínio académico.

O último nível de discussao destes dados está orientado para a análise da rela<;ao existente entre
a op<;ao por urna determinada abordagem él aprendizagem e os seus resultados académicos. Tal como
pode ser observado no quadro seguinte (quadro IV) existe urna rela<;ao significativa entre quase
todas as subescalas profundas e de alto rendimento e os resultados da avalia<;ao final (a excep<;ao da
motiva<;ao de alto rendimento). A op<;ao por urna motiva<;ao, estratégia e consequentemente urna
abordagem superficial apresenta urna correla<;ao negativa, mas nao significativa com os resultados
da avalia<;ao final (respectivamente, F-.07; F-.03; F-.07), o que sugere que a op<;ao por estratégias
superficiais na aprendizagem, terá como resultado baixas classifica<;oes escolares.

A abordagem profunda e de alto rendimento apresentam correla<;oes positivas e significativas
com a avalia<;ao final, embora a correla<;ao da abordagem profunda (F.13) seja superior. Estes
dados corroboram a teoria de Biggs (1979a, 1990), no sentido em que os alunos procurando com
preender as rela<;oes existentes no material a aprender investem mais no seu trabalho pessoal e
habitualmente esta proficiencia, reflecte-se num incremento de resultados escolares. O facto de os
alunos que optam por urna abordagem de alto rendimento apresentarem correla<;oes positivas com
os resultados de aprendizagem sugere que estes alunos para fazerem face as suas motiva<;oes de
auto-valoriza<;ao académica, desenvolveram estratégias adequadas face as exigencias escolares per-
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cebidas e foram bem sucedidos. Os alunos que abordam superficialmente as suas tarefas de apren
dizagem apresentam urna correla9ao negativa com os resultados finais da sua avalia9ao (r=-.07).
Estes alunos, estudando apenas o suficiente para nao reprovarem e apoiando o seu estudo sobretu
do na estratégia da memoriza9ao mecanica da informa9ao, nao conseguem muitas vezes alcan9ar
os mínimos exigidos academicamente.

Motiva9ao Superficial -.07
Estratégia Superficial -.03
Motiva9ao Profunda .10*
Estratégia Profunda .12**
Motiva9ao de Alto Rendimento .03
Estratégia de Alto Rendimento .15**
Aborda em Su erficial -.07
Aborda em Profunda .13*
Aborda em de Alto Rendimento .11*
* a correla9ao é significativa a .05; ** a correla9ao é significativa a .001

Quadro IV. Coeficientes de correla~ao entre motivos, estratégias, abordagens aAprendizagem e os

resultados da avalia~ao final

CONCLUSOES

Focalizar a análise do processo de ensino-aprendizagem na Universidade desde a perspectiva
dos alunos parece ser urna linha de investiga9ao que nao só ajuda a compreender como estes pers
pectivam o ambiente e a qualidade do ensino que lhes é ministrado, mas também a conhecer a
forma como os alunos abordam as suas tarefas de aprendizagem e as estratégias de auto-regula9ao

que utilizam quando estudam.

Assumindo a defesa de um referencial construtivista orientador da prática educativa, a compre
ensao, quer dos motivos, quer das estratégias que os alunos universitários utilizam quando enfrentam
as suas tarefas de aprendizagem, emerge como um dos dados fundamentais norteador da mudan9a.

A prom09ao de um ensino-aprendizagem onde os alunos possam realizar aprendizagens signi
ficativas continua a ser um repto aos docentes, e pensamos que questionar as práticas instrutivas e
educativas presentes no campus universitário com o intuito de promover mudan9as sem que essas
novas esquadrias tenham um fundamento ecológico, parece urna tarefa inconsequente (Kember,
2000). Assim, urna das contribui90es para a compreensao do processo de aprendizagem no contexto
universitário sugere a necessidade de os Departamentos conhecerem a forma como os seus alunos
abordam as tarefas de aprendizagem. Este pacote de dados sobre a anatomia do processo de estu
do dos alunos permite intervir no ambito da consulta psicológica individual promovendo oP90es

metacognitivas mais ajustadas aos desafios académicos, mas também repensar as dinamicas ins
trutivas e a qualidade do ambiente educativo que é respirado pelos alunos desses Departamentos
(Boekaerts et al., 2000; Kember, 2000).

AIgumas das questoes que orientaram a nossa pesquisa, nomeadamente: como estudam os alu
nos do ensino superior? Quais sao as motiva90es que apresentam quando iniciam o seu percurso
universitário e como evoluem ao longo da sua experiencia universitária? Como é que os diferentes
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alunos operacionalizam estas motiva<;oes em estratégias para enfrentarem a aprendizagem? A expe
riencia na Universidade é urna variável que contribui para a exibi<;ao de comportamentos de estu
do diferenciados? O domínio académico é um factor que influencia a abordagem dos alunos as suas
tarefas escolares? As respostas encontradas elucidam o processo de estudo dos alunos sugerindo
que estes enfrentam globalmente as suas tarefas académicas com urna motiva<;ao superficial, orien
tada para a resposta as exigencias externas da aprendizagelTI mais do que pelo interesse por reali
zar urna aprendizagem significativa. No entanto, a sua percep<;ao das exigencias académicas leva
os a optarem por urna abordagem profunda as tarefas, onde o seu estudo pessoal se apoia em estra
tégias de relacionamento holístico da informa<;ao pautadas por leituras e discussoes amplificadoras
do significado da informa<;ao. Estes dados ressaltam a importancia do contexto de aprendizagem
percebido na configura<;ao de um comportamento de estudo dos alunos. Estes operacionalizam a
sua motiva<;ao extrínseca a aprendizagem com um comportamento de estudo de alinhamento pro
fundo para fazer face as exigencias escolares. Este procedimento metacognitivo sugere que caso a
exigencia percebida baixe, a op<;ao destes alunos poderia recair sobre urna abordagem superficial,
urna vez que esta é extrínseca as tarefas de aprendizagem, mais do que centrada na compreensao
do significado inerente as actividades escolares.

Esta preocupa<;ao educativa pode ser corroborada, nesta amostra, pela exibi<;ao de urna moti
va<;ao preferencialmente superficial ao longo da escolaridade universitária. Os alunos do lOe do 40

ano, perfil que é comum a todos os domínios académicos estudados, apresentam urna motiva<;ao
superficial para aprender. A exposi<;ao destes alunos aos conteúdos de aprendizagem de um deter
minado domínio, contudo, nao promoveu a constru<;ao de motivos para aprender focalizados no
alargamento da compreensao das tarefas de aprendizagem. Estes permanecem extrínsecos a estas e
centrados nas consequencias do processo.

Analisando os resultados dos comportamentos de estudo em fun<;ao dos diferentes domínios aca
démicos, podemos concluir que os alunos dos cursos da via de ensino e de humanidades apresentam
motiva<;oes superficiais para aprender que sao operacionalizadas por estratégias profundas enfrentan
do as tarefas escolares com abordagens profundas. Por seu lado os alunos dos cursos de ciencias
embora apresentem um perfil motivacional e estratégico semelhante aos seus colegas, as suas abor
dagens a aprendizagem apresentam um padrao superficial. Estes dados sugerem urna discussao mais
detalhada nos Departamentos, tentando compreender em que medida o ambiente académico, nomea
damente o estilo de ensino dos docentes, o tipo de avalia<;ao a que os alunos estao sujeitos, a carga
horária, o apoio dos docentes entre outros factores, podem estar a contribuir para que os alunos optem
por urna determinada abordagem respondendo a essas exigencias percebidas. O sistema de avalia<;ao
a que os alunos da nossa amostra estao sujeitos penaliza a op<;ao por abordagens superficiais a apren
dizagem, embora a rela<;ao estatística encontrada seja muito fraca. Por seu lado, os alunos que exibem
abordagens de perfil profundo ou de alto-rendimento, sao recompensados na avalia<;ao embora a
variancia explicada seja muito baixa. Este perfil de rela<;ao encontrada entre estas variáveis sugere que
a avalia<;ao praticada apela mais a compreensao do que amemoriza<;ao mecanica. Sugerimos, contu
do, que a investiga<;ao posterior se centre nas variáveis (e.g. estilo de ensino dos docentes, eficácia
percebida e concep<;ao de aprendizagem dos professores e dos estudantes, entre outras) que poderao
incrementar a variancia explicada. Estes dados sugerem a importancia dos professores do ensino
superior conhecerem as suas abordagens a aprendizagem e as dos alunos, reflectindo sobre as impli
ca<;oes das suas práticas educativas nos comportamentos de estudo dos alunos.
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