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Resumo 

A presente investiga~ao pretendeu estudar como se caracterizam as atitudes dos jovens alunos 

face a si proprios, e como e que tais atitudes se diferenciam em fun~ao do rendimento escolar 

e da area geogrMica. Utilizou-se uma amostra de 1281 jovens, com ida de entre 12 e 18 anos, 

dos 7.Q, 9.Q e l1.Q anos e de zonas geogrMicas diferentes, interior e litoral do pais. Procedeu-se 

a aplica~ao do inquerito, contendo a Escala Autoconcepto Forma 5. Na analise dos resultados, 

foram encontradas correla~5es significativas e positivas entre 0 autoconceito e as classifica~5es 

em matematica, portugues, ciencias e historia, bem como diferen~as estatisticamente 

significativas no autoconceito, favoraveis aos alunos do interior. Os resultados foram 

interpretados a luz da literatura revista, terminando 0 estudo com sugest5es de novas 

investiga~5es. 
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As atitudes face a si proprio, aqui entendidas como um constructo sinonimo de 

"autoconceito", IIconceito de si proprio", au "self', sao definidas como a perce~ao que 0 

individuo tem das suas capacidades, competencias, aparencia e aceitabilidade social, como um 

ser fisico, social e espiritual ou moral (Shavelson, Hubner, & Stanton, 1976; Veiga, 2012). Sao, 

pois, formadas atraves da experiencia do individuo e das interpreta~oes que 0 mesmo faz acerca 

do ambiente em que se insere, baseadas na avalia~ao pessoal e no feedback de outros 

significativos (pais, professores, ... ) sobre 0 seu comportamento (Marsh & Shavelson, 1985; 

Shavelson et aI., 1976; Veiga, 2012). 

o autoconceito e um elemento central na forma~ao da personalidade, e um indicador da 

satisfa~ao pessoal e do bem-estar psicologico (Alvarez et aI., 2015; Musitu & Veiga, 2001; Garda, 

Mora, Valle, & Ruiz, 2017)' sendo um importante fator a ter em considera~ao no estudo da 

psicologia dos adolescentes. A promo~ao do autoconceito esta associ ada a beneficios 

academicos, socia is e comportamentais, como 0 aumento do envolvimento e 0 desempenho 

escolar (Garda, Gracia, & Zeleznova, 2013; Ingles, Martinez-Monteagudo, Garda-Fernandez, & 

Castejon, 2015; Veiga, Galvao, Festas, & Taveira, 2012; Veiga, Garda, Reeve, Wentzel, & Garda, 

2015). Na medida em que as atitudes sao disposi~oes internas do individuo e que nao podem 

ser medidas diretamente, 0 estudo das suas dimensoes e da forma como as variaveis internas e 

externas ao individuo as condicionam pode constituir um contributo substantivo para a 

compreensao das mesmas. 

Neste contexto, a investiga~ao aqui apresentada pretendeu estudar como se 

caracterizam as atitudes dos jovens alunos face a si proprios, e como se diferenciam em fun~ao 

do rendimento escolar e da area geogrMica. Apresenta-se seguidamente uma sistematiza~ao da 

informa~ao sobre a conceptualiza~ao das atitudes dos jovens face a si proprios, bem como da 

rela~ao entre as mesmas e as variaveis rendimento escolar e zona geogrMica. 

Atitudes Face a Si Proprio: Conceptualiza~ao e Avalia~ao 

As atitudes face a si proprio constituem um constructo central na psicologia. 0 

autoconceito influencia a maneira como a pessoa atua e estes atos, por sua vez, influenciam a 

perce~ao que a pessoa faz de si propria, pelo que 0 autoconceito e importante, nao so como um 

resultado, mas tambem como uma variavel mediadora que contribui para a explica~ao de outros 

produtos, como os resultados escolares (Marsh, 2005; Shavelson et aI., 1976; Veiga, 2006, 2012). 
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A importancia do estudo do autoconceito tem vindo a crescer, dado tratar-se de um 

constructo com grande relevancia educativa, nomeadamente na adolesd'ncia. As atitudes face 

a si proprio come~am a formar-se nos primeiros anos de vida e, a medida que as pessoas 

evoluem da infancia para a idade adulta, 0 autoconceito torna-se mais diversificado e 

multidimensional, necessitando de um longo processo para se consolidar. Contudo, nao se trata 

de uma constru~ao definitiva e, embora seja uma das estruturas mais estaveis da identidade do 

sujeito, algumas cren~as mais perifericas vao sofrendo mudan~as que refletem as capacidades 

transitorias relativas a idade, bem como as experiencias que 0 sujeito vai acumulando (Marsh & 

Ayotte, 2003; Musitu, Buelga, Lila, & Cava, 2004). Dar a importancia do seu estudo e das 

condi~i'ies pessoais e sociais que podem desencadear essa mudan~a, bem como 0 estudo dos 

eventuais efeitos que possam ter noutras dimensi'ies da personalidade. 

Na atualidade, 0 autoconceito e considerado uma estrutura multidimensional e 

hierarquica que pretende explicar por que motivo as pessoas se percebem a si mesmas da forma 

como 0 fazem. Essa nova maneira de teorizar e investigar 0 autoconceito originou-se com 0 

desenvolvimento do modele hierarquico de Shavelson et al. (1976), para quem a adequada 

perce~ao, organiza~ao e integra~ao das experiencias por que cada indivrduo passa podem 

constituir a chave explicativa para 0 seu funcionamento comportamental, cognitiv~, afetivo e 

social. Mais tarde, Marsh e Shavelson (1985) propuseram uma revisao do modelo, com uma 

organiza~ao mais complexa do autoconceito, onde os fatores que permitem explicar a 

covariancia entre as variaveis medidas (ou seja, os itens de pesquisa) correspondem a primeira 

ordem, as dimensi'ies autoconceito academico verbal, academico matematico e autoconceito 

nao academico correspondem aos fatores de segunda ordem eo autoconceito geral a terceira 

ordem. 

Com base no modele Marsh e Shavelson (1985), foram desenvolvidos diversos 

instrumentos de avalia~ao do autoconceito, entre os quais se podem salientar, entre outros: 0 

SDQ - Self Description Questionnaire (Marsh, 1994; Marsh & Shavelson, 1985), a PHCSCS - Piers

Harris Children's Self Concept Scale (Piers & Harris, 1964; Veiga, 1989,2012; Veiga & Leite, 2016, 

2018), e 0 questionario AF5 - Autoconcepto Farma 5 (Garda & Musitu, 2014). A escala 

Autoconcepto Forma 5 (Garda & Musitu, 2014) e atualmente e um dos instrumentos de 

avalia~ao do autoconceito mais amplamente utilizados em Espanha (Esnaola, Rodriguez, & GoAi, 

2011; Garda et aI., 2017) e em varios outros parses (Burgos & Urquijo, 2012; Garda et aI., 2013). 

A op~ao pela utiliza~ao da escala AF5 no presente estudo ficou a dever-se a sua 

multidimensionalidade, ao seu reduzido numero de itens e, ainda, ao facto de ter havido previas 
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adapta~5es para Portugal (Coelho, Sousa, Marchante, & Romao, 2015; Garda, Musitu, & Veiga, 

2006). 

Atitudes Face a Si Pr6prio e Rendimento Escolar: Estudos Empfricos 

Conhecer a rela~ao entre as atitudes face a si pr6prio e 0 rendimento escolar dos sujeitos 

tem despertado 0 interesse de varios investigadores (Marsh, 2005; Shavelson et aI., 1976; 

Valentine, DuBois, & Cooper, 2004; Veiga, 2005, 2012). Tendo em conta esta rela~ao e como 0 

desempenho academico e atualmente um dos objetivos mais importantes do processo 

educacional, muito valorizado como criterio de sele~ao ou reconhecimento em varias esferas da 

vida, uma identifica~ao e avalia~ao adequadas das caracterfsticas pessoais que possam 

favorecer a forma~ao de atitudes face a si pr6prio deve ter implica~5es nas polfticas 

educacionais e contribuir para a melhoria das praticas de ensino, tendo em vista a maximiza~ao 

do sucesso escolar (Green et aI., 2012; Jansen, Schroeders, & Ludtke, 2014; Veas, Castej6n, 

Miiiano, & Gilar-Corbf, 2019; Veiga et aI., 2015). Compreender como osjovens podem aumentar 

a sua realiza~ao academica, ultrapassando as restri~5es pessoais e contextuais, deve ser uma 

das principais preocupa~5es dos alunos, dos seus pais e das escolas, uma vez que, se 0 aluno 

tem uma atitude posit iva face a si pr6prio, isso contribui para obter melhores resultados 

escolares e aumentar 0 seu bem-estar (Musitu & Veiga, 2001; Veas et aI., 2019; Veiga, 2012, 

Veiga et aI., 2015). 

Pretendendo ir ao encontro desta necessidade, 0 numero de investiga~5es realizadas 

tendo como objetivo estudar a liga~ao entre 0 autoconceito e 0 desempenho academico tem 

aumentado ao longo dos anos e os resultados obtidos tem vindo a mostrar a existencia de uma 

rela~ao significativa e positiva entre am bas as variaveis (Chen, Yeh, Hwang, & Lin, 2013; Green 

et aI., 2012; Kit-Tai & Marsh, 2015; Marsh, 2005; Peixoto & Almeida, 2011; Veas et aI., 2019; 

Veiga, 2012). 

Autoconceito ocodemico e rendimento escolor. 

o autoconceito academico e uma autoperce~ao avaliativa formada pela experiencia e 

interpreta~ao que 0 aluno faz ace rca de si na rela~ao com 0 ambiente escolar (Shavelson et aI., 

1976; Veiga, 2012). Corroborando as teorias que consideram 0 autoconceito multidimensional, 

existe um conjunto vasto de estudos empfricos e um consenso alargado indicando que as 

correla~5es significativas ocorrem de forma mais generalizada e acentuada entre as dimens5es 
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academicas do autoconceito e 0 desempenho escolar em cada area especffica (Marsh & Martin, 

2011; Ordaz-Villegas, Acle-Tomasini, & Reyes-Lagunes, 2013; Preckel, Niepel, Schneider, & 

Brunner, 2013; Veiga, 2005, 2009). 

Numa meta-analise efetuada a partir de estudos empiricos que examinavam a rela~ao 

entre os autoconceitos a matematica e verbal e os desempenhos a matematica e linguas, Moller, 

Pohlmann, Koller e Marsh (2009) encontraram uma predominancia de resultados indicando 

fortes correla~i'ies entre os dois constructos, sempre que os dominios especfficos eram 

correspondidos. Resultados semelhantes foram obtidos com estudantes do ensino basico e 

secunda rio portugueses (Veiga, 2012) e de diversos outros paises (Awan, Noureen, & Naz, 2011; 

Campira, Araujo, & Almeida, 2014; Chen et aI., 2013; Jaiswal & Choudhuri, 2017; Jansen et aI., 

2014; Ordaz-Villegas et aI., 2013; Preckel et aI., 2013). 

Esta rela~ao tem suscitando diversos model os explicativos. Tem vindo a receber maior 

apoio 0 REM - Reciprocal-Effects Model (Marsh & Craven, 2006; Marsh, 2005). que considera a 

existencia de uma rela~ao causal recfproca entre estas duas variaveis. Valentine et al. (2004) 

efetuaram uma revisao da literatura sobre essa rela~ao recfproca e concluiram que, apesar da 

heterogeneidade nos designs e amostras, as pesquisas apoiavam consistentemente a existencia 

de uma rela~ao recfproca entre essas variaveis: 0 autoconceito academico contribui para 0 

desempenho academico, 0 qual, por sua vez, concorre para 0 aumento do autoconceito 

academico. 

Autoconceito nao academico e rendimento escolar. 

o numero de estudos que exploram eventuais rela~i'ies entre 0 autoconceito global ou as 

dimensi'ies nao academicas e 0 rendimento escolar e muito mais reduzido e os resultados menos 

consensuais. Ghazvini (2011) encontrou rela~ao significativa e positiva entre 0 autoconceito 

global e as classifica~i'ies em matematica e linguas, embora mais fraca do que aquela que se 

regista com os autoconceitos academicos especfficos; Veiga (2009, 2012) assinalou rela~ao 

semelhante no rendimento escolar a matematica e ciencias e Campira et al. (2014), entre a 

autoestima global e os resultados escolares nas disciplinas de ciencias natura is, educa~ao 

musical e educa~ao fisica. Por outro lado, Marsh e Martin (2011) salientaram a nao existencia 

de rela~ao entre as dimensi'ies nao-academicas do autoconceito e 0 rendimento escolar e 

Campira et al. (2014) entre a autoestima global e as classifica~i'ies em matematica, portugues e 

ingles. Merece destaque que, em algumas destas pesquisas, foram encontradas rela~i'ies 
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significativas, mas negativas, entre 0 rendimento academico e algumas dimensoes do 

autoconceito (Veiga, 2009). 

Atitudes Face a Si Pr6prio e Zona Geogratica 

A diferencia~ao das atitudes face a si pr6prio em fun~ao da zona geogratica de residencia 

tem sido alvo de um reduzido numero de estudos empfricos. Da revisao bibliogratica efetuada, 

constata-se que as pesquisas tem abordado, predominantemente, 0 contexto rural versus 

urbano. No presente estudo, tomou-se a zona geogratica com base na dicotomia interior versus 

litoral. Atualmente, 0 interior do pafs confronta-se com uma diminui~ao acentuada de 

popula~ao, associada a fraca industria e comercio, que permite a manuten~ao de espa~os rurais, 

bem como vilas e cidades, com menor pressao ambiental, mas que acarreta economias mais 

frageis. Por outro lado, a pressao demogratica e ambiental no litoral do pafs e bastante 

acentuada, com a consequente intensifica~ao urbanfstica, mas tambem com maior 

disponibilidade de servi~os, como transportes, escolas e outros apoios educativos. Estas 

diferentes realidades influenciam os estilos de vida das popula~oes e isso reflete-se tambem nos 

jovens, po is daf " ... decorrem ambientes e oportunidades educativas diferentes" (Veiga, 2012, 

p. 61) e e provavel que haja mais barreiras a escola para estudantes rurais. 

A maioria dos estudos empfricos tem revelado superioridade no autoconceito por parte 

dosjovens do meio urbano (Agrawal & Teotia, 2015; Campira et aI., 2014; Veiga, 2012). Contudo, 

em bora em menor numero, algumas pesquisas encontram resultados diferentes dos referidos 

anteriormente, quando comparadas as atitudes face a si pr6prio de jovens do meio rural e do 

meio urbano (Yang & Fetsch, 2007; Young, 1998). 

Na atualidade, devido a moderniza~ao e globaliza~ao no acesso a informa~ao e a outros 

fatores associados, as diferen~as entre os meios rurais e urbanos (e interior versus litoral) tem 

vindo a esbater-se (Yang & Fetsch, 2007). Contudo, as desvantagens percebidas pelos 

estudantes rurais e pelas respetivas famflias ainda sao not6rias, uma vez que as dificuldades que 

enfrentam ao progredirem para nfveis academicos mais avan~ados continuam a ser mais 

elevadas (Veiga, 2012; Yeung, Craven, & Ali, 2013; Young, 1998). 
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A presente investiga~ao tem como objetivo procurar respostas para 0 problema de 

investiga~ao: Como se caracterizam as atitudes das jovens alunos face a si proprios, como se 

relacionam as dimensoes das mesmas com a idade e como se diferenciam em fun,oo do sexo? 

A op~ao metodologica que se revelou mais adequada ao ambito e objetivo deste estudo foi a 

investiga~ao quantitativa, mediante a aplica~ao de um inquerito por questionario, para captar 

as perce~oes, pensamentos e sentimentos dos participantes. 

A amostra foi constituida por 1281 jovens estudantes que frequentavam os 7.Q, 9.Q e l1.Q 

anos de escolaridade, metade no interior do pais (Bragan~a) e metade no litoral (Caldas da 

Rainha). A idade dos alunos variou entre os 12 e os 18 anos, com uma media de 14,6 anos (DP = 

1,84). No total da amostra, 53.3% dos sujeitos eram do sexo feminino e 46.4% do sexo 

masculino. 

o inquerito utilizado foi constituido pelo questionario "Autoconcepto Forma 5" (AF5) 

(Garda & Musitu, 2014)' com respostas estruturadas em seis niveis, adaptado para a popula~ao. 

Previamente a aplica~ao do inquerito foi efetuado 0 pedido de autoriza~ao a equipa de 

Monitoriza~ao de Inqueritos em Meio Escolar do Ministerio da Educa~ao e um pedido de parecer 

a Comissao de Etica do Instituto de Educa~ao da Universidade de Lisboa, ambos com res posta 

positiva. Foram tambem contactados os Diretores de cada um dos seis Agrupamentos de Escolas 

participantes no estudo. A recolha de dados foi realizada em sala de aula, com a presen~a da 

investigadora, mas sem a interferencia na produ~ao das respostas por parte dos sujeitos. 

A consistencia interna ou fiabilidade da escala foi efetuada at raves da analise exploratoria 

dos dados recorrendo a estatlstica alfa de Cronbach; para identifica~ao das dimensoes da escala, 

procedeu-se a analise fatorial exploratoria com rota~ao varimax. 

Resultados 

Seguidamente sao apresentados os processos de analise estatlstica considerados 

pertinentes para organizar e extrair a informa~ao constante nos dados recolhidos, tendo em 

vista obter respostas para as questoes de investiga~ao formuladas. 
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Para responder II questao Como se distribuem os alunas adalescentes pelas dimensoes 

das atitudes face a si proprio? organizaram-se os dados em duas classes (atitudes baixas versus 

atitudes altas) em cada uma das dimensoes do autoconceito, tendo-se inclufdo na classe 

atitudes baixas os valores inferiores II media e na classe atitudes altas inclufram-se os valores 

iguais ou superiores II media (Tabela 1). Os valores medios encontrados em cada dimensao 

foram: Autoconceito familiar = 31.0, Autoconceito social = 28.4, Autoconceito f!sico = 26.7, 

Autoconceito academico = 26.5, Autoconceito emocional = 19.7, Autoconceito total = 132.2. A 

merecer aten~ao esta a elevada quantidade de alunos com pontua~oes inferiores II media na 

dimensao Autoconceito emocional, observando-se, mesmo, que e maior a percentagem dos 

alunos que apresenta pontua~oes inferiores II media (51.4%) do que os que apresentam 

pontua~oes acima da media. Na dimensao Autoconceito academico, os resultados sao muito 

proximos do valor medio, verificando-se que 0 numero de alunos que apresenta pontua~oes 

superiores II media corresponde apenas a 51.2%. No total da escala, observa-se uma notoria 

proximidade entre a quantidade alunos com pontua~oes inferiores II media (47.8%) e a 

quantidade de alunos com pontua~oes acima da media (52.2%). Em todas as dimensoes, 

observou-se uma percentagem notoria de alunos com valores no autoconceito abaixo da media, 

entre 37.6% e 51.4%. 

Tabela 1. Distribui~ao dos alunos pel as dimensoes das atitudes face a si proprio, em 
term os da percentagem de sujeitos com baixas ou altas atitudes. 

Dimensoes Baixas (%) Altas (%) 

Autoconceito academico (Mc) 48.8 51.2 
Autoconceito f!sico (AFi) 44.2 55.8 
Autoconceito familiar (AFa) 37.6 62.4 
Autoconceito emocional (AEm) 51.4 48.6 

Autoconceito social (ASo) 43.9 56.1 
Autoconceito total (Arotal) 47.8 52.2 
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Resultados nas atitudes face a si proprio e rendimento escolar 

A analise dos resultados apresentada a seguir pretendeu dar res posta a questao de 

estudo: Como se relocionom as dimensoes das atitudes face a si proprio com 0 rendimento 

escolar? Os resultados relativos a associa~ao entre as atitudes face a si proprio e 0 rendimento 

escolar sao indicados na Tabela 2. 

Tabela 2. Correla~5es de Pearson entre as dimens5es das atitudes face a si proprio e 0 

rendimento escolar. 

Dimensoes/Rendimento Matematica Portugues Historia Ciencias Total (media) 

Autoconceito academico (AAc) .47** .43** .47** .46** .48** 

Autoconceito ffsico (AFi) .02 .06* .11 ** .03 .12** 

Autoconceito familiar (AFa) .14** .18** .19** .13** .19** 

Autoconceito emocional (AEm) .02 .02 .03 .02 .02 

Autoconceito social (ASo) -.07* -.02 .03 -.04 .04 

Autoconceito total (ATotal) .17** .21 ** .24** .18** .25** 

* P < .05; ** P < .01 

A analise dos resultados permite observar a existencia de correla~5es significativas (p < 

.01) e positivas entre o Autoconceito total e as classifica~5es de todas as disciplinas: Matematica 

(r = .17), Portugues (r = .21), Historia (r = .24) e Ciencias (r = .18). assim como com 0 total (media) 

das classifica~5es (r = .25). No que diz respeito ao Autoconceito academico, obtiveram-se 

correla~5es significativas (p < .01) e positivas com as classifica~5es de todas as disciplinas: 

Matematica (r = .47). Portugues (r = .43), Historia (r = .37) e Ciencias (r = .48), assim como com 

o total (media) das classifica~5es (r = .25). De forma semelhante, existem correla~5es 

significativas e positivas (p < .01) entre 0 Autoconceito familiar e as classifica~5es de todas as 

disciplinas: Matematica (r = .14). Portugues (r = .18). Historia (r = .19) e Ciencias (r = .13). assim 

como com 0 total (media) das classifica~5es (r = .19). No Autoconceito fisico, registaram-se 

correla~5es significativas e positivas, com as classifica~5es das disciplinas da area das 

humanidades Portugues (r = .06, P < .05) e Historia (r = .11, P < .01). assim como com 0 total 

(media) das classifica~5es (r = .12, P < .01) . A associa~ao entre as pontua~5es obtidas pelos 

alunos no Autoconceito total e cada uma das dimens5es academica, familiar e ffsica e 0 

rendimento escolar sao todas positivas, indicando que as atitudes face a si proprio aumentam a 
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medida que 0 rendimento escolar aumenta e vice-versa. Merece destaque que os valores do 

coeficiente r sao mais altos na rela~ao entre 0 Autoconceito academico e as classifica~oes das 

disciplinas estudadas e respetiva media. Na dimensao Autoconceito social verifica-se a unica 

correla~ao que aparece negativa, e ja no limiar da signifidincia estatlstica (r = -.07, P = .012), 

podendo sugerir que 0 Autoconceito social diminui a medida que 0 rendimento em Matematica 

aumenta. 

Resultados nas atitudes face a si proprio e zona geogratica 

A analise dos resultados apresentada a seguir pretendeu dar resposta a questao de 

estudo: Como se diferenciam as dimensoes das atitudes face a si proprio, em fun,oo da zona 

geogrofica (interior versus litoral)? A zona geogrMica apresenta-se nesta investiga~ao como uma 

variavel nominal com dois niveis, pelo que se recorreu ao teste T em amostras independentes 

(t), com 0 objetivo de averiguar se as medias obtidas pelos sujeitos do interior e pelos sujeitos 

do litoral diferem devido ao acaso ou se ha diferen~as, de facto, na popula~ao de onde foram 

recrutados os do is grupos em analise. Na Tabela 3, apresentam-se as medidas nas atitudes face 

a si proprio, dos dois grupos, bem como 0 resultado do teste Teo nivel de significancia 

estatlstica resultantes da compara~ao entre as medias, em cada uma das dimensoes e no total 

da escala. 

Tabela 3. Media, desvio-padrao e numero de sujeitos nas dimensoes das atitudes face a 
si proprio, em fun~ao da zona geogrMica. 

Dimensoes 
Zona 
Geogratica 

N Media D.P. t 

Autoconceito academico (AAc) 
Interior 531 27.28 5.70 

4.14 *** 
Litoral 726 25.93 5.69 

Autoconceito fisico (AFi) 
Interior 538 27.21 6.29 

2.42 * 
Litoral 724 26.35 6.17 

Autoconceito familiar (AFa) 
Interior 537 31.06 4.93 

0.59 ns 
Litoral 730 30.89 4.88 

Interior 536 19.67 6.60 
Autoconceito emocional (AEm). I -0.27 ns 

Lltora 725 19.78 6.85 

Autoconceito social (ASo) 
Interior 543 28.22 5.57 

-1.00 ns 
Litoral 729 28.52 5.33 

Autoconceito total (ATotal) 
Interior 505 133.27 18.87 

Litoral 
1.73 ns 

706 131.40 18.41 

* P < .05; ** P < .01; *** P < .001; ns - nao significativo 
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Merecem destaque os resultados obtidos nas dimensiles Autoconceito ocademico e 

Autoconceito fisico, nas quais se registaram diferen~as estatisticamente significativas entre os 

jovens residentes no interior (t = 4.14, P < .001) e no litoral (t = 2.42, P = .016); os alunos do 

interior apresentam atitudes face a si proprios estatisticamente superiores as dos alunos do 

litoral, em tais dimensiles. 

Discussao e considera~oes finais 

Ao caracterizar os elementos de res posta a questao como se distribuem os alunos 

adolescentes pelas dimensiles das atitudes face a si proprio, os resultados indicaram medias 

elevadas nas varias dimensiles das atitudes (tendo em conta os valores teoricos minimos e 

maximos). 0 valor da media mais elevada foi registado na dimensao Autoconceito familiar (M = 

31.0; num maximo de 36 pontos possiveis) e a maioria das outras dimensiles apresentaram 

valores medios proximos: Autoconceito social (M = 28.4), Autoconceito fisico (M = 26.7), e 

Autoconceito academico (M = 26.5). A media mais baixa registou-se na dimensao Autoconceito 

emocional (M = 19.7), a qual se distancia notoriamente dos valores medios registados nas outras 

dimensiles. Contudo, os resultados encontrados permitiram tambem destacar a elevada 

percentagem (quantidade) de alunos com autoconceito inferior a media: Autoconceito 

emocional (51.4%), Autoconceito academico (48.8%), Autoconceito fisico (44.2%). Autoconceito 

social (43.9%) e Autoconceito familiar (37.6%). 

Sendo a adolescencia um perfodo de varia~iles fisicas, cognitivas e afetivas, nao e de 

estranhar que os adolescentes apresentem menor estabilidade emocional e, assim, valores mais 

baixos no Autoconceito emocional. No entanto, os valores encontrados, quer a media das 

pontua~iles, quer a quantidade de individuos situ ados abaixo da media, merecem aten~ao. 

Baixas expectativas de autoeficacia e menor comprometimento e envolvimento nas diversas 

tarefas pode dever-se a problemas emocionais especificos, como ansiedade ou depressao 

(Fuentes et aI., 2015; Galicia-Moyeda, Sanchez-Velasco, & Robles-Ojeda, 2013; Gavazzi, 2013; 

Povedano, Hendry, Ramos, & Varela, 2011)' e ter reflexos ao nivel academico, social e familiar. 

Neste estudo, os valores encontrados no Autoconceito academico, embora nao tao baixos, 

apelam igualmente a necessidade de interven~ao junto de subgrupos de jovens (sobretudo os 

que apresentam valores inferiores a media). com programas e estrategias que contribuam para 

refor~ar a confian~a nas capacidades. 
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A analise dos resultados permitiu destacar a existencia de correla~oes estatisticamente 

significativas e positivas entre 0 Autoconceito ocademico e as classifica~oes de cada uma das 

disciplinas estudadas (Matematica, Portugues, Hist6ria e Ciencias). corroborando os resultados 

da generalidade dos estudos empfricos revistos (Chen et aI., 2013; Green et aI., 2012; Kit-Tai & 

Marsh, 2015; Peixoto & Almeida, 2011; Veas et aI., 2019; Valentine et aI., 2004; Veiga, 2009, 

2012). Merece destaque que 0 coeficiente de correla~ao r encontrado registou valores mais 

altos na rela~ao entre as classifica~oes escolares e 0 Autoconceito academico do que com 0 

Autoconceito total, indicando que a correla~ao e mais forte quando se tomam em considera~ao 

os valores obtidos na dimensao mais especffica do autoconceito, tal como encontrado em 

estudos empfricos revistos (Ghazvini, 2011; Marsh & Martin, 2011; Valentine et aI., 2004; Veiga, 

2009, 2012). Na presente investiga~ao os coeficientes indicam correla~ao semelhante entre 0 

Autoconceito total e cada uma das disciplinas estudadas, ao contra rio de Campira et al. (2014) 

que encontraram correla~oes em algumas disciplinas (p. ex. ciencias) e nao noutras (matematica 

e portugues). 

No que diz respeito a associa~ao entre 0 rendimento escolar e as pontua~oes obtidas 

pelos alunos nas dimensoes nao academicas do autoconceito, 0 numero de pesquisas 

encontradas na literatura e mais reduzido, as tendencias evidenciadas pelas mesmas sao 

divergentes e nem sempre acompanham os resultados desta investiga~ao (Ghazvini, 2011; 

Marsh & Martin, 2011; Veiga, 2009, 2012). 

Em res posta a questao Como se diferenciam as dimensoes das atitudes face a si proprio, 

em fun,oo da zona geogrofica (interior versus litoral)? os resultados permitiram verificar 

diferen~as estatisticamente significativas nas dimensoes Autoconceito academico e 

Autoconceitofisico. Dada a proximidade entre a dicotomia utilizada no presente estudo (interior 

versus litoral) e a dicotomia abordada nos estudos empfricos revistos (rural versus urbano). 

constata-se que os resultados aqui analisados nao corroboram as conclusoes apresentadas na 

maioria desses estudos (Agrawal & Teotia, 2015; Campira et aI., 2014; Veiga, 2012). os quais 

encontraram diferen~as significativas no autoconceito, favoraveis aos jovens das zonas urbanas. 

Pontualmente, permitiram corroborar as conclusoes de Yang e Fetsch (2007) no Autoconceito 

academico, com vantagem para os alunos do meio rural, bem como as conclusoes de Young 

(1998). na nao diferencia~ao do Autoconceito total em fun~ao da zona geogrMica. Mas nao 

acompanham outros resultados dessas investiga~oes, nomeadamente no Autoconceito fisico, 

no qual Yang e Fetsch (2007) nao encontraram diferen~as, e no Autoconceito academico, pois 

Young (1998) nao encontrou diferen~as nesta dimensao, em fun~ao da zona geogrMica. 
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Uma possivel explica~ao para os resultados encontrados no presente estudo podera estar 

associada ao facto de os contextos analisados nesta investiga~ao nao serem, hoje em dia, eles 

proprios, apesar das diferen~as demogrMicas, muito diferentes em term os de acesso a servi~os 

educativos e culturais e a meios de comunica~ao e informa~ao, levando a nao diferencia~ao dos 

resultados no Autoconceito totol e nas dimensoes Autoconceito familiar, emocional e social. No 

Autoconceito fisico, e possivel que, no interior, devido ao efeito de variaveis moderadoras -

como 0 nivel socia cultural das famflias --, a pressao social exercida pela comunidade seja menor, 

nomeadamente nos contextos escolares, levando a que os estereotipos relativos a aparencia 

ffsica nao se fa~am sentir de forma tao intensa (Yang & Fetsch, 2007). De forma semelhante, as 

mesmas variaveis contextuais podem ter um efeito moderador no Autoconceito academico, 

gerando menor pressao familiar e social sobre os jovens do interior relativamente aos 

rendimentos escolares, contribuindo para a melhoria do seu autoconceito nesta dimensao. 

Em suma, e para alem das anteriores clarifica~oes, os resultados aqui apresentados 

conduzem ao reconhecimento da importancia e urgencia de refor~ar 0 papel da escola em 

termos de interven~ao psicossocial junto dos alunos, para aumentar 0 seu autoconceito e, 

tambem assim, a realiza~ao escolar. De facto, as atitudes face a si proprio aparecem assinaladas 

como uma das variaveis que apresenta maior capacidade preditiva do rendimento e do sucesso 

escolar dos alunos (Awan et aI., 2011; Jansen et aI., 2014; Kit-Tai & Marsh, 2015; Preckel et aI., 

2013; Veas et aI., 2019; Veiga, 2009, 2012). 

* Este trabalho foi financiado por fundos nacionais atraves da FCT - Funda~ao para a Ciencia e 

Tecnologia, IP., no ambito da Unidade de Investiga~ao e Desenvolvimento em Educa~ao e 

Forma~ao UIDB/04107/2020. 
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ATTITUDES OF YOUNG PEOPLE TOWARDS THEMSELVES, ACADEMIC ACHIEVEMENT 

AND GEOGRAPHICAL AREA 

Abstract 

The present investigation aimed to study how young students' attitudes towards themselves are 

characterized, and how they differ according to academic achievement and geographical area. 

A sample of 1281 young people was used, aged between 12 and 18 years, from the 7th, 9th and 

11th years and from different geographical areas, inland and coastal. The survey was carried 

out, containing the Autoconcepto Formo 5 Scale. In the analysis of the results, significant and 

positive correlations were found between self-concept and classifications in mathematics, 

Portuguese language, science and history, as well as statistically significant differences in self

concept, favourable to students from the inland. The results were interpreted in the light of the 

revised literature, ending the study with suggestions for further investigations. 

Key-words: Attitudes of young people towards themselves, Self-concept, Academic 

achievement and Geographical area. 
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