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RESUMO

Este artigo analisa as vivencias e satis
fa<;ao académicas de um grupo de estudantes
de enfermagem. O Questionário de Vivencias
Académicas (QVA) e o Questionário de
Satisfac;iio Académica (QSA) foram adminis
trados a uma amostra de 262 estudantes pro
venientes de seis Escolas Superiores de
Enfermagem. Analisam-se as rela<;oes entre
as vivencias dos alunos no 10 ano e a sua
satisfa<;ao no 20 ano, bem como o impacto da
op<;ao de escolha na adapta<;ao e satisfa<;ao
académicas. Os resultados sugerem que os
alunos a frequentar um curso de 1a op<;ao
apresentam níveis mais elevados de adap
ta<;ao no que respeita as dimensoes curso e
carreira. Baixas correla<;oes foram obtidas
tomando os níveis de adapta<;ao no 10 ano e
os níveis de satisfa<;ao académica no final do
20 ano.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Superior;
Estudante de Enfermagem; Adapta<;ao acadé
mica; Satisfa<;ao académica.

ABSTRACT

This article analyses life experiences and
academic satisfaction of a group of nursing
students. The Questionnaire of Academic
Experiences (QVA) and the Questionnaire of
Academic Satisfaction (QSA) were applied to
a sample of 262 students from six public
Nursing Schools in the North ofPortugal. The
relationships between the academic adapta
tion on 1st year and student's satisfaction in 2nd

year have been analyzed, as well as the
impact of vocational option on those rela
tionships. Results suggest that students in a
course that correspond to a first vocational
option present higher levels of adaptation on
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course learning and career dimensions. Low
correlations have been found considering
adaptation dimensions on first year and aca
demic satisfaction at the end of second year in
college.

KEY WORDS: Higher Education; Nur
sing students; Academic adjustment; Acade
mic satisfaction.

INTRODU{:ÁO

o Ensino Superior em Portugal viveu urna
massifica<;ao estudantil nos últimos anos,
sobretudo ao longo das tres últimas décadas.
Na origem deste fenómeno associam-se
vários factores, por exemplo, o alargamento
da escolaridade obrigatória, a falta de alterna
tivas interessantes ao prosseguimento de estu
dos para os jovens ou o desenvolvimento de
urna classe média com fortes aspira<;oes de
valoriza<;ao pessoal e de progressao social.
Perante estes factos, a Universidade, habitua
da a um ensino de elites, ve-se confrontada
agora com a necessidade de atender a urna
popula<;ao estudantil bastante heterogénea do
ponto de vista social e cultural, diferenciada
ainda nas suas motiva<;oes, conhecimentos e
capacidades (Almeida, Soares, & Ferreira,
1999; Balsa, Simoes, Nunes, Carmo &
Campos, 2001; Cabrito, 2001).

Esta maior procura do Ensino Superior jus
tificou a institui<;ao em Portugal de urna polí
tica de numerus clausus, ou seja, urna entrada
limitada nos cursos e nos estabelecimentos de
ensino público, seriando os alunos de acordo
com urna "média de candidatura" tomando o
rendimento no Ensino Secundário e os resulta
dos em provas específicas de acesso ao Ensino
Superior. Em termos práticos, e de acordo com
alguns estudos, cerca de 30% dos alunos nao
frequentam um curso de primeira op<;ao, o que
poderá afectar a qualidade da adapta<;ao e
sucesso académico dos estudantes (Santos,
2001; Soares & Almeida, 2002). Mais rele
vante, ainda, sabemos que alguns alunos aca-
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bam por escolher determinados cursos, e nessa
altura assumem-nos como primeira op<;ao,
quando essa escolha apenas reflecte um juízo
objectivo, nem sempre motivacional, sobre as
suas reais possibilidades de entrada nesse
curso em fun<;ao da sua média de candidatura
ao Ensino Superior. Por tudo isto, e em face da
sua relevancia antecipada, tomaremos esta
variável no nosso estudo.

A transi<;ao do Ensino Secundário para o
Ensino Superior, considerada urna das mais
importantes ao longo do ciclo académico,
exige do estudante urna grande flexibilidade
para se ajustar as novas exigencias escolares.
Alguns estudantes enfrentam tais exigencias
de urna forma positiva ou estimulante,
enquanto outros experienciam dificuldades
acrescidas e, por vezes, saem vencidos dadas
as adversidades. Como noutras transi<;oes,
podemos defender que o desenvolvimento psi
cossocial dos indivíduos é estimulado pelas
exigencias das transi<;oes, no entanto importa
que estas nao sejam demasiado desafiantes ou
realizadas sem o mínimo de suporte pois,
nessa altura, os desafios podem converter-se
em bloqueios pela elevada ansiedade viven
ciada (Ferreira & Hood, 1990; Lopez, 1991;
Santos, 2001; Soares & Almeida, 2002).

o processo de transi<;ao e adapta<;ao dos
jovens ao contexto do Ensino Superior é assu
mido na literatura como um processo comple
xo e multidimensional, abrangendo múltiplos
factores, tanto de natureza intra e interpesso
al, como de natureza curricular e contextual
(Almeida, 1998; Astin, 1993; Pascarella &
Terenzini, 2005; Santos, 2001). Estes desafios
sao tomados pelos autores das teorias do
desenvolvimento psicossocial como propícios
a transi<;ao da adolescencia para a idade adul
ta, possibilitando algumas mudan<;as desen
volvimentais: (i) consolida<;ao do pensamento
formal; (ii) constru<;ao da identidade e de um
sentimento de controlo sobre a sua vida, ou
seja, o desenvolvimento da autonomia; (iii)
desenvolvimento de novas competencias inte
lectuais; (iv) constru<;ao de um sistema de



valores; (v) construyao de um projecto de vida
que inclui a dimensao vocacional; e (vi) aqui
siyao de conhecimentos, atitudes e capacida
des necessárias a cidadania. Todas estas
mudanyas acabam por ser influenciadas pelo
ambiente universitário, nomeadamente em
funyao dos seus objectivos institucionais, da
dimensao da instituiyao, da interacyao insti
tuiyao-estudante, do currículo e dos métodos
pedagógicos dos professores, das comunida
des estudantis ou dos programas e serviyos
académicos (Almeida, 1998; Chickering &
Reisser, 1993; Ferreira & Hood, 1990;
PascareIla & Terenzini, 2005; Santos, 2001;
Soares, 2003).

A transiyao académica representada na
entrada no Ensino Superior exige do jovem o
lidar com um novo contexto de trabalho aca
démico (curso, currículos, processos de ensi
no e de aprendizagem, métodos de ava
liayao ... ), novo ambiente ou enquadramento
físico (campus, anfiteatros, residencias uni
versitárias ... ), novos relacionamentos (saída
de casa, novos colegas e amigos, relayoes
mais distantes com professores e funcioná
rios, ... ) e novas oportunidades para um
envolvimento em actividades extracurricula
res. Estes aspectos, associados a vivencias
particulares por parte de cada estudante, sao
potencializadores de novas aquisiyoes e rees
truturayoes pessoais (Almeida el al., 1999;
Araújo & Almeida, 2003; Elkins, Braxton, &
James, 2000; Gerdes & MaIlinckrodt, 1994;
Kenny & Donaldson, 1991; Lopez, 1991 ;
PascareIla & Terenzini, 2005; Strange, 1999).

Os desafios e vivencias inerentes a tran
siyao, assim como a qualidade do ajustamen
to académico, sao particularmente relevantes
junto dos alunos do 10 ano. A entrada na uni
versidade tende a coincidir com a saída da
família, com a mudanya de relayoes amistosas
ou com urna autonomia acrescida na gestaD
do tempo e dos recursos económicos (AI
meida & Ferreira, 1999; Kenny & Donaldson,
1991; Santos, 2001; Soares, 2003). Vm pro
cesso de adaptayao bem sucedido aparece

como um predictor importante da persistencia
e do sucesso dos alunos ao longo da sua expe
riencia académica, bem como do real aprovei
tamento das novas oportunidades de desen
volvimento psicossocial que a Vniversidade
representa. Por sua vez, maiores dificuldades
vivenciadas neste processo podem dar origem
a sentimentos de ansiedade, solidao e
depressao (Abouserie, 1994; Fisher & Hood,
1987; Neto & Barros, 2000), podendo os
jovens experienciar comportamentos desa
daptativos, por exemplo o consumo de
substancias (Alva, 1998; Coll, 1999; Grace,
1997; Sands, Archer, & Puleo, 1998; Viña &
Herrero, 2004).

Como corolário, podemos referir que a
adaptayao académica condiciona, mas nao se
reduz as aprendizagens e ao sucesso escolar.
Neste sentido, preferimos utilizar o conceito
mais amplo de sucesso académico, o qual
inclui, por exemplo, a satisfayao académica
dos estudantes com a sua experiencia univer
sitária, podendo tal satisfayao ter a ver com os
colegas e as relayoes interpessoais em geral,
com o curso e as aprendizagens associadas, e
com a instituiyao, os seus serviyos e clima. Na
literatura, os níveis de satisfayao dos estudan
tes encontram-se associados ao rendimento
escolar dos alunos e a sua maior ou menor
predisposiyao para abandonarem os estudos
(Araújo & Almeida, 2003; Astin, 1993; Betz,
Menne, Starr, & Klingensmith, 1971; Soares,
Vasconcelos, & Almeida, 2002).

Com o presente estudo, tomando urna
amostra de estudantes de enfermagem, pre
tendemos analisar se as vivencias do 10 ano,
assim como os seus níveis de satisfayao aca
démica avaliada no 20 ano, se diferenciam de
acordo com a opyao de escolha dos estudan
tes (colocados no curso como 1a opyao ou
nao). Por outro lado, pretendemos analisar as
relayoes entre as vivencias dos estudantes do
10 ano e a sua satisfayao académica no 20ano,
e se tais relayoes se diferenciam consoante os
alunos estao, ou nao, num curso de primeira
opyao.

365



MÉTODO

Amostra

A amostra é formada por 262 estudantes
de seis Escolas Superiores de Enfermagem
públicas do norte de Portugal. A média de ida
des dos estudantes situou-se em 19,6 anos
(DP = 1.70). A amostra é essencialmente
constituída por estudantes do sexo feminino
(79.4%) e a larga maioria reside na zona geo
gráfica dos seus estabelecimentos de ensino
(91 %). Constata-se, também, que a quase
totalidade dos estudantes (96.6%) nao exerce
qualquer actividade remunerada, seja a tempo
inteiro seja a tempo parcial. A maioria dos
sujeitos pertence ao estrato sócio-económico
médio (64.5%) e a quase totalidade dos pais
possui forma<;ao académica ao nível do ensi
no secundário ou ensino superior (89% dos
pais e 84% das maes). A maioria dos alunos
(72.1 %) frequenta este curso como sua 1a

op<;ao, havendo 11.5% que o colocam em 2a

op<;ao e 16% cujo curso nao fazia parte das
suas duas primeiras op<;oes.

Instrumentos

Os níveis de ajustamento académico dos
estudantes do 10 ano foram avaliados através
do Questionário de Vivéncias Académicas
(Almeida, Soares, & Ferreira, 1999). Trata-se
de um instrumento de auto-relato constituído
por itens num formato tipo likert de 5 pontos
de resposta (desde totalmente em desacordo
até totalmente de acordo). Neste estudo toma
mos apenas seis subescalas do QVA
(Adapta<;ao ao curso, Métodos de estudo,
Relacionamento com os colegas, Relacio
namento com os professores, Desenvol
vimento de carreira e Bem-estar psicológico).

A avalia<;ao da satisfa<;ao académica foi
efectuada através do Questionário de
Satisfar;ao Académica (Soares, Vasconcelos,
& Almeida, 2002). Trata-se de um questioná
rio de auto-relato constituído por itens num
formato tipo likert de 5 pontos (desde muito
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insatisfeito a muito satisfeito), abarcando tres
áreas da satisfayao académica: sócio-relacio
nal (qualidade das relayoes dentro e fora do
contexto universitário), institucional (infra
estruturas, equipamentos e servi<;os disponí
veis na institui<;ao) e curso (actividades e
características inerentes ao curso).

Procedimentos

A administra<;ao do Questionário de
Vivéncias Académicas (QVA) ocorreu no iní
cio do segundo semestre do 10 ano. Por seu
lado, a aplica<;ao do Questionário de
Satisfar;ao Académica (QSA) teve lugar no
fim do segundo semestre do 20 ano. As esca
las foram aplicadas de forma colectiva, em
tempos lectivos cedidos pelos professores. Os
estudantes foram informados dos objectivos
do estudo, do carácter facultativo da sua par
ticipa<;ao e da confidencialidade das suas res
postas. Procurou-se assegurar a privacidade
em face da delicadeza de algumas questoes.
Os dados foram analisados através do progra
ma SPSS (Versao 14.0 para Windows).

Resultados

No Quadro 1 apresentamos os resultados
de média, desvio-padrao e valores mínimos e
máximos nas seis subescalas que integram o
QVA e nas tres subescalas do QSA, conside
rando a amostra global de estudantes. De
forma a permitir alguma comparabilidade dos
valores nas várias subescalas, indica-se o
número de itens para cada subescala.

Da análise do Quadro 1 verificamos que,
para cinco das subescalas do QVA (Adapta<;ao
ao curso, Métodos de estudo, Relacionamento
com os colegas, Relacionamento com os pro
fessores e Desenvolvimento de carreira), as
médias dos resultados se situam tendencial
mente acima de um ponto intermédio calcula
do multiplicando o número de itens de cada
subescala pelo valor intermédio de resposta
na escala tipo likert (3 pontos). No entanto, a
subescala "Bem-estar psicológico" apresenta



urna média situada abaixo do ponto intermé
dio. Também as médias nas subescalas
"Satisfa<;ao no curso" e "Satisfa<;ao sócio
relacional" se situam acima do valor intermé
dio, ocorrendo urna situa<;ao inversa na subes
cala "Satisfa<;ao institucional". Ainda, em
rela<;ao el distribui<;ao dos resultados, e consi-

derando a média e o desvio-padrao, verifica
mos que conseguimos sornar e subtrair el
média dois ou tres unidades de desvio-padrao
sem ultrapassarmos os valores mínimo e
máximo registados, sugerindo urna boa dis
persao dos resultados dos estudantes nas
várias subescalas do QVA e do QSA.

Quadro I - Média, desvio-padrao e valores mínimo e máximo nas subescalas do QVA e do QSA.

Subescalas

Bem-estar psicológico

Satisfar;iio s oc io-reladonal

Q SA S atisfar;iio no curso

Satisfar;iio inst ituc ional

QVA

Adaptar;iio aocurso

Métodos de estudo

Relaciommento com os colegas

Relaciommento com os professores

Desenvolvimento de carreira

Nºitens Mín.-Máx. M DP

15 22 -72 53.1 7.84

11 18 - 52 36.1 4.95

15 33 - 68 54.9 6.73

14 19 - 62 43.1 6.90

14 26 - 67 51.0 7.29

14 19 - 69 40.5 8.62

11- 38 28.6 5.45

8- 22 15.8 2.43

3 -13 8.5 1.84

Seguidamente avan<;amos para a análise
dos níveis de adapta<;ao académica e de satis
fa<;ao dos estudantes consoante frequentam
ou nao um curso de la op<;ao (Grupo 1 - alu-

nos que frequentam um curso de la op<;ao; e
Grupo 2 - alunos que frequentam o curso em
2a ou outra op<;ao).

Quadro II - Média e desvio-padrao nas subescalas do QVA e do QSA em fun<;ao da op<;ao de curso.

Subesca las Op.;ao de M DP
curso

1ª 54.5 7.30
Adaptar;áo a o curso

2ª 49.3 8.02

1ª 36.1 4.71
Métodos de estudo

2ª 36.3 5.56

1ª 55.1 6.80
Relacionamento com os colegas

2ª 54.5 6.58
QVA

1ª 42.9 7.21
Relacionamento com os professores

2ª 43.4 6.05

1ª 51.9 6.71
Desen vo Iv ime nto de mrreira

2ª 48.8 8.27

1ª 40.3 8.23
Bem-estar psicológico

2ª 40.9 9.61

1ª 28.6 5.53
Satisfar;áo sócio-relacional

2ª 28.7 5.27

1ª 15.9 2.27
QSA Satisfar;áo com o cW'so

2ª 15.6 2.83

1ª 8.6 1.87
Satisfar;iío institucional

2ª 8.2 1.76

Op<;ao la - n = 190; e Op<;ao 2a - n = 72
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Olhando os resultados nas subescalas do
QVA e do QSA segundo o tipo de opvao do
curso, observam-se pequenas oscilavoes nas
médias apresentadas, nao se verificando dife
renvas expressivas entre os dois grupos de
estudantes. Nas dimensoes "Adaptavao ao
curso" (t = 4.987; gl = 260; p < .001) e
"Desenvolvimento de carreira" (t = 2.854; gl =
260; p < .01), a diferenva de médias mostrou
se estatisticamente significativa. Em ambos os
casos, a diferenva verificada é favorável aos
estudantes que frequentam um curso de 1a

opvao, ou seja, estes estudantes apresentam
níveis mais elevados de adaptavao académica
relativamente ao curso que frequentam e as
expectativas de carreira que se sentem a con
cretizar. Relativamente as demais subescalas,

a diferenva nas médias nao se mostrou estatis
ticamente significativa, sugerindo urna indife
renciavao dos valores consoante os alunos fre
quentem, ou nao, um curso de 1a escolha.

Finalmente avanvamos para urna análise
das correlavoes entre os níveis de adaptavao
académica avaliados no 1° ano (a meio do 1°
ano) e os índices de satisfavao académica ava
liados no 2° ano (no final do 2° ano). Para esta
análise da associavao procedemos ao estudo
das correlavoes (Produto-Momento ou r de
Pearson) entre as seis subescalas do QVA e as
tres do QSA, considerando a amostra global e
os estudantes repartidos consoante a opvao de
escolha do curso. No Quadro 111 apresenta
mos a matriz de correlavoes obtidas.

Quadro III - Coeficientes de correla<;ao entre as subescalas do QVA e do QSA segundo a amostra geral e a

op<;ao de curso.

QSA

QVA Satisfar:;áo s ócio-relacional

Amostra Op~ao Ope;ao

Geral 1ª 2ª

Satisfar:;áo com o curso
Amostra Ope;ao Ope;ao

Geral 1ª 2ª

Satisfar:;áo institucional
Amostra Ope;ao Ope;ao

Gera1 1ª 2ª

Adaptar:;áo aocurso .12 .08 .26* .17** .14 .20* -.01 -.09 .09

Métodos de estudo .04 -.08 .31 ** .14* .05 .30** -.01 -.09 .18

Relaciommento com os colegas .07 .09 .03 .08 .09 .06 -.00 .04 -.15

Relaciommento com os professores .13* .11 .22 .2<Jl<* .16* .30* -.10 -.15* .10

Desenvolvimento de carreira .13* .06 .30* .18** .10 .31** .05 -.05 .23*

Bem-estar psicológico -.14* -.13 -.18 -.13* -.10 -.19 -.01 -.01 -.00

Op<;ao la - n = 190; e Op<;ao 2a - n = 72

* p < .05; **p < .01

Olhando os coeficientes de correlavao,
verificamos que os valores obtidos sao baixos
sugerindo urna associavao bastante reduzida
ou nula entre as dimensoes da adaptavao e da
satisfavao académica avaliadas distanciadas
no tempo. Relativamente adirecvao da asso
ciavao, constatamos que para além das asso
ciavoes no sentido positivo, encontramos tam
bém associavoes no sentido negativo, sendo a
maioria destas muito próximas de zero. Nas
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subescalas do QSA o maior número de corre
lavoes significativas ocorre com a subescala
da "Satisfavao com o curso", logo seguida da
"Satisfavao sócio-relacional" (praticamente
nenhuma correlavao estatisticamente signifi
cativa envolvendo os resultados na subescala
"Satisfavao institucional").

Tomando as correlavoes mais expressivas
e estatisticamente significativas, verifica-se



que, os alunos que frequentam um curso em
2a op<;ao, apresentam maior satisfa<;ao sócio
relacional no 2° ano quando experienciaram
também melhores índices de adapta<;ao aca
démica no 1° ano nas s-ubescalas "adapta<;ao
ao curso", "métodos de estudo" e "desenvol
vimento de carreira". Por sua vez, os estudan
tes que no 2° ano experimentam maior satis
fa<;ao em rela<;ao ao curso, mais concretamen
te aqueles que frequentam o curso ero 2a

op<;ao, vivenciaram no 1° ano níveis superio
res de adapta<;ao académica nas áreas da
"adapta<;ao ao curso", "métodos de estudo",
"relacionamento com os professores" e
"desenvolvimento de carreira". Como afirmá
mos atrás, nao sao expressivas nem estatisti
camente significativas as correla<;oes envol
vendo a subescala "Satisfa<;ao institucional".

DISCUSSÁO E CONCLUSÓES

Um pouco estranhamente nao se observa
urna diferencia<;ao clara nas vivencias adapta
tivas dos estudantes e nos seus níveis de satis
fa<;ao académica consoante frequentem um
curso superior de 1a ou 2° op<;ao. Apenas na
"adapta<;ao ao curso" e no "desenvolvimento
de carreira", aliás duas áreas fortemente asso
ciadas el escolha vocacional dos alunos, essa
diferencia<;ao assumiu significado estatístico,
e como seria de esperar a favor dos alunos que
referem frequentar um curso que escolheram
em la op<;ao.

Esta indiferencia<;ao nos resultados pode
ter várias leituras. Por um lado, o curso de
Enfermagem, mesmo quando nao é um curso
de la op<;ao, nao deixa de ser um curso social
mente valorizado (aliás os alunos que o fre
quentam sao provenientes de famílias com
bom estatuto económico e académico). Nesta
altura, essa indiferencia<;ao encontrada nos
níveis de adapta<;ao e de satisfa<;ao académi
cas decorre da fraca diferencia<;ao que os alu
nos podem sentir entre estar ou nao num curso
de la op<;ao, tratando-se de um curso bastante
valorizado socialmente e onde apenas conse-

guem entrar alunos com notas de candidatura
elevadas. Por outro lado, importa referir que
os índices de adapta<;ao académica foram
obtidos já no início do segundo semestre do 1°
ano, quando as dificuldades mais significati
vas da adapta<;ao se reportam aos dois primei
ros meses na Universidade (Ferreira & Hood,
1990; Fisher & Hood, 1987; Kenny &
Donaldson, 1991; Santos, 2001; Soares,
2003). Aliás, também os níveis de satisfa<;ao
académica, quando avaliados no final do 2°
ano, poderao já pouco ou nada ter a ver com o
facto dos alunos terem entrado ou nao num
curso de primeira escolha, pois ou se adapta
ram a esse facto ou passaram a gostar do
curso que frequentam independentemente
dessa escolha inicial.

Finalmente, fracas e escassas correla<;oes
com significado estatístico foram obtidas cru
zando as subescalas de adapta<;ao e de satis
fa<;ao académica. Nos casos em que tais coe
ficientes se mostraram estatisticamente signi
ficativos, eles reportam-se aos alunos que nao
entraram num curso de primeira op<;ao. Este
dado nao deixa de merecer alguma aten<;ao
pois poderá traduzir que, este subgrupo de
alunos, conseguem mostrar alguma satisfa<;ao
sócio-relacional e maior satisfa<;ao com o seu
curso ao terminarem o 2° ano, quando no 1°
ano experienciaram vivencias adaptativas
mais favoráveis em rela<;ao ao curso, aos
métodos de estudo, ao relacionamento com os
professores e ao desenvolvimento de carreira.
Por outras palavras, para os alunos que nao
entraram num curso de primeira op<;ao, a sua
maior satisfa<;ao académica durante o 2° ano
do curso, parece estar afectada pela forma
como esses mesmos alunos conseguiram sen
tir positivamente o seu curso, os seus estudos
e a sua carreira ao longo do 1° ano.

Estes resultados podem sugerir a necessi
dade de algum apoio na entrada dos alunos na
Universidade, sobretudo quando os mesmos
alunos, ero virtude da política de numerus
clausus instalada, vao frequentar um curso
que nao corresponde el sua primeira op<;ao. O
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seu envolvimento e satisfavao académica ao
longo do curso poderá reflectir a forma mais
ou menos positiva como os alunos, ao longo
do 1o ano, se foram adaptando ao curso, as
suas actividades lectivas, aos seus professores
e as expectativas de carreira profissional asse
guradas pelo curso. Os resultados obtidos
parecem sugerir que esse apoio psicossocial
na transivao deverá incluir, assim, urna com
ponente de aconselhamento vocacional
(Soares, 2003; Taveira, 2000), até porque sao
diversas as expectativas e as justificavoes que
os estudantes formulam para a sua entrada
num determinado curso.
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